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ES1'tmCA BANBS1'tmCA:O "'BNSAlO SOBU A OBIlA DB ARTH'"
DB WALTBR. BENJAMIN UCONSIDBRAOO·

Susan Buc1c-Morss

I
o~o"A oln de ute na idade cia sua reprodutibilidade ~ca"'l

6 praImente ocmaide'ado como uma afirmat;lo cia cultura de massa e das
nona tecnoIosi- alia. das quaia esta Be c:Iissemina. E acertadamente.
Benjmnin louva 0 potencial cognitivo, portanto polftico, cia~
cultmal tecnologiaunente mecIi8da (priviIegiando puticularmente 0 cine
ma).2 Contudo, a~o que lU'J'eINlta 0 ensaio de 1936 inverte 0 tom otiJnis..
fa. Soa como uma advertenda. 0 fucism.o serJa uma Hviola~odo aparato
1I6aUco'" correJativa ao Hviolento esfof9) [do fucismo) em organizar as mas

1M rcentemente proletarizac:Ia'" - nIo par Ihes oferecer 0 que Ihes 6 devi
do, mas "'permitind~1hesque se exprimam"'.s HO resultaclo I6gico do &.
damo 6 a introdw;lo cia eatitica na vida polftica"'.t

Benjamin tal'lUn*\te faz condeNw;&!s abeolutas, mas aqui deem
catepricamente: -roc:loe oe~ no 8eI'ltido de tomar es*tica a polftica
culminIIIo em uma 116 coiaa: guerra"'.' F.8cnrve durante 0 perlodo inidal das
aventuras miIitarea fuciatas - a guerra colonial itaUana na Bti6pia e a in
~ cia AIem8nha cia guerra civil eepanhola. Nio ob8tante, Benjamin
rec:onhece que j6 no infdo do I6cuIo ajus~ estlMica desta polftica es
taft p..-ente. Ponm oe futuriatu que, pouco antes cia Primeira Guerra
MundiaJ. primeiro articuIaram 0 culto cia guerra como uma forma de es*i
ca. BenjIanin dta 0 aeu manifeno:

"A guema' bela poI'qUIe~ a domirw;Io Ituul8m 801ft 0 maquin6rio
8UhjupcIo, saw;- .. mUalru de gU, - megaioms que atll!m:lrizlun, 
~ _ pequenoe tanques. A guena ~ b!da~ d6. infcio • 80-

nhada uwtwHuc;Jo do capo humano. A guena ~ bela porque enriquece 08
. .

•PuIlUcado _ Dm*rn. 62. p. 3-41. TlIlClg,;lo de R.UIle1 Lopee AzIze.
1 DaraYUlta referido CXlIIlO ·Iltwaio 80bn • oaa de ulIe· (Nola do TlIlClua).
2 A IbaIhorWtm. do "IINaIo8Obn. oaa de ..... de Walter BeIIjamln COl\tIrtua .MO • de Mirt
_ HIINm _ "llenJIInia. CIMma andBltplNnce. 'The Blue Plower in the lAnd of Technolo-
SY'., Nft1c.r-~60(oumo de 1987).
S • A.~ tim dJNlto • 111MII\~ 11M NJ.c6ea d. propri8dacle; 0 fMd8IIIO "'-a cIar-INe
_ '-'a de up '0 ... p_.~...~ (llenJamln. 1IImriMtIoIrs. p. 241, tnId.
IN ,_ eA.).

taw.
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forma de co~o,~cIa via pto, audi¢o, visio, olEato - todo 0
apuato senaorial do corpo. Os terminais de todos os sentidos - nariz,0'" ouvldos, boca, elgumas du 6reu mais senstveis cia pe1e - loca1izam
Ie na superffcie do corpo, na lronteJra que media 0 interiOr e 0 exterior. Este
aparato ffaico.cognitivo, com os seus sensores nlo fungtveis e qualitativa
mente aut6nomoe, , 0 "'terreno frontal'" ("'outfront') da mente, encontrando
o mundo prelingttiatlcaentll!12, portanto anteriormente nlo apenas A16gica
como tmnWm A~ (maning). a6bvio que todos os sentidos po
dem eer aculturados - 'esia a ruIo para 0 interesse filos6fico pela "es~
ca" na era modema.1s Mas nIo bllportando 0 quio esbitattlente os sentidos
aejmn treinados (enqumto sensibilidademoral, refinamento do "gasto" (tas
te), IelWibilic:lade a normas cultunlia de beleza), tudo istO se d6 tl posteriori.
Os lIeI\tidos muttfm um~ nlo dvilizado e nIo civiliz6veL um n<tcleo de
~ A domestica~ culturalI' Isto , devido ao seu prop68ito iDledi
ato lei' 0 de servir As necessiclades instintivas - de calor, alimen~, segu
~ sodabiJidadetl;.em SUlna, estu permanecem parte do aparato biol6
gico, indUpena6vel Aauto-preserv~o tanto do indivfduo como do grupo
sodal

m
A estJ6tica !em intrinsecamente tio pouco a ver com atrindade fil0s6

fica da ArIe, Beleza e Verc:lade que ae poderia antes arro16-Ja no campo doe
instintoe animais,1' Isto 6, claro, preds8mente 0 que despertou 1\08 fil6s0fos
uma suapeita quanto a NO esWco". Mesmo quando Alexander Baumgarten
utk:ulava a "'est8:ica" pela primeira vez como um campo autOnomo de in
~, tinha conacitncia de que "'ae poderia acus6-1o de se estar ocu
pmdo com uma coisa inc:Iigna de um fil6s0fo".17

Como aconteceu exafamente, no decurso cia era moderna, a inversio
do sentido do tenno "esWca"', de modo a que no tempo de Benjamin ele

12 &tit _ 0 __tIdo pn Baumprllal. qwm prlmelro et-volwu 0 MeslI6tIcoMcomo l8IMti

CIl auIIeIaNlem fIIoIalIa.
IS V., ••g., 0 4ebalIt deRo_lObreaecl~doelei\tidoe em £11I&.
1.BaUmprtm cIIItInpI eIltN -*tiaI1ItfljIdIIIiI (l qual devote a DWor parte do IIllU lII!xto) e_
f1IItIaI,..,.".,.. tal_.~ llO8 jop infudIa.
II. A -iaHHdede llIo.llpeIIM _ caIIfpta hfM6rItoo.cultun1, !lIM _ parte de I10IIIA Mnatu
_ •• Attld deft~ l .ocIobIoIosla (. a ArIItt6lIelIlI e a MIIrx,. quanllD a .. ponto). 0mo' rz-mdr que .1Cldedaclea hodfenuiI .....expr-e. exatu d.. IMtInto bloI6gk:o. Po
cIeda1IIpIItIiftlai....JlCIl'..,po,que pw:iIIm-- JlO - Mpec:lD mailI bloI6gIco (a reprod.ut,;Io
de..plde), a famfIIa pdvatlzada.~ (1IIiJodlII).
11 111ila.,.~ a m.;Io' cIIa1Mk:a: • _ 0 iPdivfduo MIl\ 0 corpo IIOda1em algum momento
.-...n_ .~., -1eIlIJlft apetlM _.eegunda natureza· (portanto,cul~
ClClIIIIrufdoe), , IpImIme wrdade que _ 0 ·iIldivfdu.r _ 0 .1IOda1. aclentram 0 munclo
~ ClClIIl8tnddo _ cleIxar 111I\ nIID, 111I\ IUbetndo bIol6gko que pode oferecer a b.e
}lila IIIiIIIIIIldL
17 1IenIdlItto Croce, dWo em lWIa Rudolf Sc:hweIzer, ktItIIm1c II1s~ tier SimrlidrerJ
E1tIIIadftII (BallI, Sc:hwabe • Co., 19'13), P. 33. Sd\weIzer~ contra Croce, que Baumpr
tift JlIo tIIImI abel_illite pnoc:upecIo 011 a ., lIilcomioeo, e que 16 mall tarde hawri UIIl ct..
~ que.'" 0 eIlIMIco cam1llMa oIboe.
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foue apIicado antes de tudo l ute - a formas culturais mais do que l ex
peri!nda sensfveJ, ao imagin6rio mais do que ao empfrico, ao ilus6rio mais
do que ao re8I - ejs 0 que nlo ~ evidente por si 56. Requer uma explica~o

crftica, exo~ca. do contexto socioecon&nico e politico em que se deu 0

discul'Ilo do~co,como recentemente demonstrou Teny Eagleton em The
Ideology oj the Aesthetic (A ideologia do estfiico). Eagleton investiga as im
pliC8fW&!s ideol6gicas deste conceito em sua acidentada carreira na era mo
dem. - de que forma salta como uma bola entre pos~C5es filo56ficas, das
suas conota~crf~materialisiasna articuJa~ooriginal de Baumgarten
ao sentido de base classista que ganha na ohm de Shaftesbury e Burke, en
quanto uma es*ica da llsensibilidadell, urn estilo moral aristocnitico, e daf
para a Alemanha. Ali, ao longo de toda a tradi~o do idealismo alemio, foi
reconhecido, com vUios graus de reserva, como urn modo de cogni~io Ie
gftimo - embora sempre fatalmente assodado ao sensuaL ao heteronOmi
co, ao fk:tfcio, vindo a delell\bocar nos diagramas neo-kantianos de Haber
mas .como (para dtar Frederic Jameson) lIuma espkie de caixa de areia em
que depositamos todas aquelas coisas indeterminadas [...] sob a rubrica do
irracional [...] [onde] possam ser monitorizadas e, se necess6rio, controla
do (0 es~o ~ de todo modo concebido como uma espkie de v6lvula de
~ para os impulsos irracionais)lI.tl

. A hist6ria (story) ~ bastante incrfveJ, de fato, particularmente quando
se considera 0 leitmotif que percorre todas esias al~C5es, base da qual
emerge 0 lIes~coll nas suas variadas formas. Trata-se do motivo da auto
gtnese, certamente urn dos mitos mais persistentes de toda a hist6ria da
modernidade (e antes disso do pensamento polftico oddental, poder-se-ia
acre&ceI\tar)t9. Fazendo melhor que a natividade imacuJada, 0 homem mo
demo, homo autotelus, literalmente se produz a si mesmo, gerancio-se 
para dtar EasIeton - llmiraculosamente a partir da [sua] substAnciall.20

o que neste mito parece fucinar 0 llhomemll modemo ~ a ilusio
narciaista de controle total. 0 fato de se poder hrulginllT 0 que nlo i se extra
pola na fantasia de que se pode (re)criar 0 mundo conformemente a urn
plano (es1e grau de controle ~ imposstveJ, por exemplo, na~o de uma
~ viva, que respira). Trata-se da promessa dos contos de fadas em
conceder desejos, sem a sabedoria dos contos de fadas de que as conse
qQ~ podem ser desastrosas. apreciso admitir que este mite de imagi
na~ criativa teve efeitos salutares, estando intimamente ligado l id5 de

II FredricJ-- lAte Mrmsm: Adomo, or, the Pnsisfena of the DitIlectic. Nova Iorque, Verao,
1990. p. 232-
l' 0 "NIlIdmenIlO" cia p6Jia gnp • atribufdo predlamente A 88IOIl\broaa iclfla de que 0 homem
pode produzlr-8e ali-.0'" 7IihiIo. A p611a lIOma-tIe 0 utefallO do "homem", no quI. pode
fuer emergtr, como uma I'eI1idade matIrIaL a mall purl l!IIInda de Ii mesmo. SlmIIarmente,
Maqulawl eecrweu em Iouwr do Prfndpe que auto-crlatlvunente funda um novo prlnc:ipado, e
__..alIO autlopn6tll:o Amala alta virilidade.
2D EagIelIOn. Idtology ofthe Aesthetic. P. M.
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liberdade na hist6ria ocidentaL Por esta razio (uma eJCCe1ente razIo), !oi
finnemente deiendido e enal1eddo.21

No entanto, a c:onsd!nda feminista atuaI cia ecademia reveIou 0 qu
io temeroso do poder bio16gico cia muJher pode lei' este conatrulD mftico.22

o lel'verdadeiramente autogdtico buta-le inteiramente a ai pr6prio (-If
contllined). Se pouui aJsuma esJ*ie de corpo, este deve ser inacelIIitvel_
sentidos e portanlD estar a salvo de controle extIemo. A sua potk¥:ia reside
na sua falta de resposta corp6ree. Ao abendollU' os sentidoe, cfegte, 6 duo,
do sexo. Curiceamente, 6 preciaamente nesta !orma castracia que 0 lei' 6 p
rado macho - como Ie, nada tendo de tIo~teDnpreviafvel
ou racionalmente ilk:ontrol4ve:l como 0 p@nis -~ 110 IentOl'iU - 0 lei'

pudesse enllo afinnar Bel' 0 faJo. Tal protuberancia ueensuaJ" _1I6IiCa 6
este arlefalD: 0 homem modemo.

Considere-se Kant quanto ao sublime. Ele escreve que, c:onfrontacIc»
com uma natureza desafiante e ~dora - penhascosgipn~ um
vukio feroz, um mar enraivecldo - 0 1\01IIO primeiro impullo, UIOdado
(nio &em razio) AaUlD-preserv~, 6 0 de ter medo. OlIl\08101emlitb di
zem-nos que, lace ao poder cia natureze. "a noesa habilidade pam resistir Ie

lorna uma bagatela inaignificante".'JI, Mas, diz Kan~1" um pac:ldo c:Uf'erente,
mais "sensato" (I), que adquirimos qwmdo aprecialOOs estas~ medo
nhas de um 1ugar"segura", a partir do qual a natureza 6 pequene. e imera
a nossa superioridade:

"Embora a irresi8Iibilidade do poder da natureza IlD8 .... alIIIideradoe en
quanIo eerea naturais, reconbecer. nDIIa impoeIrlda ffIica. rweIa M) IMIIIlO

tempo uma habilidacfe em n6a pua IlD8 Jul8umos f:ndepeItd&_ da nabIN
za. e revela emn6a uma superlorldade IObre • natlDeZa ..... bue de UIN

au~detipo bublnIe cIifeenIe [•••r.-
aneste ponlD do texto que aco~ moderna de estI6tb, polftica e
guerra Ie coagula. entrebw;ando 0 d.tino des. tits elems\toL 0 exemp10
kantiano do homem maia cUsno de rMpeito 6 0 do guerreiro, imperme6.vela
toda a suainfo~sensorial de perigo. "Del que, nIo importando 0 n4
mero de pessou envolvidu na contenda. quando companm 0 estadista
com 0 genera1, no tocante a qual dOl dois merece mais nspeito, um jufzo

21 v.Oaioe c..orlad-. n.1..,u.y lW111ufio11 uf5ocifty. TracI. ICatIUIen BIawy. CalIlddp,
MIT"--19ff1.
22 Vet:, pot' exempIo,. obra de Luce Iripray. Para umaexmIeI\.~IOI:n a. putme
troe do debate~ ver artIgoa de SlryIa BeMabib,J1IlIBh Butler • NancyP_ 111: Plait hi
terutioIwl2 (JuIho 1991),p.137-'17.
:IS ERe "primebo 1JnpuI.o" pode, de IUD, let:~ 1Uperiar. Mae Kant__COIl-

~ IObn 0 c:amp&Uo de s.b6ta que, 110 CIOIItrbiD do arrebataclo tud*~ "llID
n-itava em cllaDw' de tDlo.~. encanliIIIe _1DllId1IIIhM......~Kat. Cri
tique of/114".,.,. TracI. Wemer S. Pluhar. IndiIMpoIII,~ 1967.P. 126).
24 I<ut. op. clt., p. 1201-121. Novunente, de UII\ pomo de vl8la ecoI6po,..11Io • uma -.-..
toIa.
:IS Ibid..
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estl6tico [sic] decide em favor do generaL"26 Ambos 0 estadista e 0 general
110 tidOlJ par Kaat em estima ..~" superior relativamente ao artista. ja
que 8IIlbOlJ, ao delinelr a "udiUde mais do que as suas represen~~,estIo
a mimu (mimiddng) 0 prot6tlpo auto~, 0 Deus judaico-aistio pro
dutor da natureza e de sf pr6prio.

Se Nl Terceira Crttica 0 ..~" nos juizos ~ privado dos seus sen
tidOlJ, Nl SegundaCrib os sentidos nio desempenham papel algum. 0 ser
moral est4 desde 0 prindpio desprovido de sentidos. Novamente, 0 ideal de
Kant ~ 0 da autogtne&e. A vontade moral. isenta de qualquercon~o
pelOlJ sentidos (os qwUs, na Primeira Critica, sio a fonte de toda a cogni~o),

estabelece a sua pr6pria rep como norma universal A razio produz-se a
si mesma Nl moralidade kantiana - tanto mais "sublimemente" quanto a
pr6pria vida de cada um ~ sacrificada l id&.

"Quanto mais Kant av~", escreve Ernst Cassirer, "mais se exime
[ •••] da sentimentalidade predominante" Nl "Idade da Senaibilidade" .'D Para
ser historiaunente prec::ilo, ~ necess6rio ree:oahecer que esta sensibiJidade,
enonnemente influenciada pela~o de helenismo de Johann Win
ckeJmann. era hom6fila. EIa afirmava a beleza es~ antes de tudo, do
corpo 1JUIIOllino. De fato, a sensuelidade hom0er6tica pode ter sido a~mais
~orapara a psique modernista emergente~ que a sexualidade~
produtiva das mulheres.2I 0 sujeito transCendental kantiano purga-se dos
sentidos que piSem a autonomia em perigo nio apenas porque estes inevi
tavelmente 0 enredam no mundo mas, especificamente, porque 0 tomam
pas8ivo ("Jansuido" [schmelzendj ~ a palavra de Kant) ao inv~ de ativo
("vigoroeo" [U7dC1reT])2', susceptive), como "orientais voluptuosos"SO, a sim
patia e a l6grimas. Cassirer escreve que isto era

"a~aomodode perwarcomp1etamente viril de Kant A~o e do
l;1U'll exa!8Siva que ele via contro1ar tudo Asua volta. ede fato neste sentido
que ele vela a 81!1' OOilipleendido [...J. Nlo apenlS Schiller, quem explicita
mente bunenIou. em UDIA carta a Kant que e8tIe tiv_ momentaneamente ...
sumido 0 'upedo de \1m opcnulle', mas tambb\ W'dheIm von Humbolt,.
Goethe e IWderIin CXlIllXll'dam com e8tIe jufzo. Goethe louva 0 'pr&timo
imortal' de Kant em tel' Jiberado a moralidade do estado d6bil e aervil em que
eata havia cafdo, atrav" do cQculo bmto da a1egria, e usim 'nos trazido de
volta da ef'emiIw;:Io ~idtkeitJem que nos eetivamoll espojanddH.51

-1Ilid.. P. 121·122-
'D Bnwt c:...INr. Ktmt's Ufe IIIIIl Thought. Tracl.J-Haden.lntro. Stephan I<6mer. New Hawn,.
Vu. UntwDity1'1-.1981. p. 269.
• T_1ido-..~ que ICaDtpbe COJIlOaub~ pndMmenlie IIqueIB Al)*~
c:ujo tIIIMnho e IIpG'Inc:Ia U:antiIada lIIntD -.pudlIJlIm WiJdiebNn que, l viIIta deles em 1768,
abaDdcmou. 0 leU plano de zetomar l AJem.Ma. rumou eM vol1a lIWIa?
:It KIIIlt. 0itIIpcaf~pnt.p. 133.
!Ill Ibicl.. p. 1M.
31 c..u.r. Kat's Ufr IIIIIl Thought. P. :DO. CUIiIw .... dtando 0 COD1C!JIt6rio de Goethe ao 0Jan..
ceIer VOI\ Muller, em abril de 1818. (A tradw;lo 1\0 Iivro de e-Jrer lIem UIIlIl DWal de gtnero
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o lema do sujeito aut6nomo e autotmco, de eentil:lc. mo~, e par
esta mesma razlo um aiador viril, com auto-unnque (III safe--), __
tando-te sublimemente a si Jne8InOIZ, apuece 110 Ionso do I6c:uJo daenove
- hem Como a~ cia Hes~caH deste criador com 0 guerreiro, e daf
com a gueJTll. No final do Hcu1o, com Nietzsche, h6 111M nova~ do
corpo, mas este permanece autlHufidente, extraindo 0 IMximo pruer elM
mas pr6prias em.INl95es bioffsicaa. 0 idee! nietzIcheano do ~fiJ6eofo,
a~o da Vontade de Poder, manifesta os valoree e1itiatu do guerrei
raU, talvez.fl. atante de outros homena a ponto de os poder Cormar"'M.
Esta com~ de sexuaJidade aut0er6tica e poder govemante soble os
outros constitui 0 que Heideger chama a "MJmnetltlftfheti1c"'u de NietzlIche.
Esta deve substituir 0 que 0 pr6prio Nietzsche chama ~fhetik"'M 

H~ca femininaH de receptividade"~ advindas do extedor.
Poder-se-ia prolleguir com a documen..o des1a fantasia 801ipeista

- e com freqtl@ncia vercfadli!Uamente tola - do faJo, este conto-de-faeIM cia
reprodu~o exclUlivamente muc:uIiN. a artie m4gic:a cia crlIIIpI1 ex niItIlo.
Mas, embora 0 tema retome mais 1Mfiante, desejo ugumentar em favor cia
fecundidade filos6fica de uma aborelagem diferente, mais alinhacla com 0

pr6priom~ode Benjamin no Ensaio soble a ohm de ute. Trata-le de in
vestigar 0 desenvolvimento, nIo do significado de tennos, mas do pr6prio
apareto sensorial humano.

IV
Os sentidos sIo efeitos do lliatema nervoso, compostos de cenlenM

de bilhOes de n~niosque lie estendem du superficies do corpo 110 c&e
bro, atravs cia medula espinhaL 0 c&ebro, ~ preciao c:Hze-1o, gem na refle
xio fil0s6fica um sentido de estranheza. Nos I\088OI momentollNia empi
ridstu, gostarfamos de propor l mente 0 81SU1\to do drebro eJe pr6prio. (0
quepoderia ser INia apropriado do que 0 c&ebro a estudar 0 c&ebro1) Mas
parece haver um tal abismo entre n6e, vivos, quando ~os um olhar
para 0 mundo, e a II\U8Il geIa~ cinza-branca e de cift:unvolw;6es ..

!Mia forta do que no _110 de Goethe. Obripda A Alexandra Cook par Il1O bawr feho 1ldIIr). 0
m- tIIludo de Goethe dire~ (1805) eIop-o par ....... vlYldo _ WI.- p6ld-
INl 80 antIF IdMl MIInico. Wo Indula, apUd.........__~ ClOIIlIlNlae po
-. Foi A 0Uidr do Jrdz;D de Kant que Mc:atlvou" Goethe ee-au, po 7J3).
S2(MSer eu&r:ilIIlIII A 8i~ e portantD nIo .. pnciIIo de 8OdIIdade, 111M _ -1NOCi6WI. L
e~ .at fugIr l.ooedacle, f aJso apIOldmado do MlbIime, como 0 f qualqwr CMD _ ~ ..--

-----*'ecW"(~cf/IM",_t,p·136).
!S 0 tnIbeIho clos~Mf _ c:riaI;Io.ID\~ de rom- (...Je_ DID.-.n 0 que ..
jamc:ulpe.~0Il~ ( •••J.-pIifbm. aqIIIIe Wniwlllllflalo do ....
que (•••J• ube juItifil:IIdo para lIodo 0""-AtIIl_ de _ 'obra', como _ mIe de
- crianQa" (NietzKhe, dtlldo par~ p. 237).
,. Friedrich NietDcbe. 1JIr NIl to PorDrr. TIWl. Walter KaufmaDn e R. J.liaUInIdaII. Nova 1orquI,
RAndomHm.e, 1967. P. 419.
35~. Nietadw. p. 91- 92. A dillotDmia clos tmnae nIo IIplIIWClI no -.0 de NiMDchL
36 NIet8dw. iIWllll"-. po G9.
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semelhadu A couve-flor que i 0 '*em (cuja bioqufmica nio difere quaIi
tativamente cia de uma lesma-do-mu) - que, intuitivlUlM!l\te, resiatimos a
noJne8J' estaa duu co.. de forma idfntica. Se 0 N eu", que examina 0 c&e
bro nIo foeee sePIIIo 0 <*em, como ~ entio que eu me &into tio incompre
enaivelmente aIheio na suap1~?S7

Hegel fIem, ...un, a in~ do leu lado~o ataca os observadores
do c&ebro. Se lie quiJet' compreencier 0 penl8D\ento humano, argumenta
ele na FmommologiII do esp{rifo, nlo se deve p6r 0 '*ebro numa mesa de
~o,ou lM!I\tir 0 bombear ..ca~ para obter infonna~ofreno16gi
ca. Se lie quieer saber 0 que ~ • mente,. entio deve examinar-&e 0 que etaftu
- voltando as coetu cia filoeofia para a~ natural e virandCH para 0

eetudo cia culture. e cia hist6ria humanu. Oaf por diante,. os dois di8cunos
seguinun c:aminhos separados: • filO8Ofia do espirito (mind) e a fisiologia do
'*em~ .. sua maior parte, 110 cegas para as atividades
uma cia outra quanto os dois hemisf&ios de wil. peciente com diviaio cere
bral olvidaun as Openwr&s um do outro - c:liIlcutiveJmente,. em debimento
delUl\bos.·

o sistema nervoso nio lie cinge aos limites do corpo. 0 circuito que
vai cia~o lIeNOrial A resposta motora-comC!9l e acaba· nomundo. 0
'*ebro nio ~, ..un. um corpo anat6mico iaol6vel, mas parte de um sistema
que pusa atrav& cia pessoa e 0 leu (culturalmente espedfico, historica
mente tranlIil6rio) ambientle. Enquanto fonte de esUmulos e uena para res
posta motorII, 0 mundo elCIlerioI' dew ser fnclufdo para que lie complete 0

drcuito aenaoriaI. (A priv~ lIen86ria provoca a degenera~o dos compo
nene intemoe do siatema.) 0 campo do circuito lIeNOrial coi'responde as
sim ao cia "'experifncia"', no lM!I\tid.o filoe6fico cl6asico cia~o entre
sujeilD e objeto, e no entanto a sua pr6pria composil;lo lorna a dita separa
~ entre sujeito e objeID (que era 0 tormenlD constante cia filosofia cl6ssica)
simptesmente irreJevante. Para diferenciar a nossa descrir;io dacon~
tradicional do sistema nerv080 humano - mais limitacla e que isola artifid
almente a biologia humana do leu IUl\biente - chamaremos • este sistema
estlMico deco~ sensorial, deec:entrado do sujeilD cl6ssico, no qual as
~ I4!N6rias extIerioJee lie enfeixam nas imageN intemas de mem~
ria e dean~,"'sistema~"'."

S1 01~~ penUlen •~ • coajugar 0 c:ftebro CUll. • -Jnl!I\te-

(lIImb6m dwmada esc. ...., SMt, 8OUI.~ Geit). o--.rtn dell • alma \IIIIa~ da
.......COIpOIlIr'_~ 110 8Itu6-Ia em -uma.cep gIIncluI8. extrema
__ ~-,..,...lIlIIiodoCl6nblo(_A.."....__).~~
till do.-lcantlm1a ClllIWegl» dncle 0 Inicio~ 110 JIIIoso do cfrebro.
"1'aIqII-.. CXlI't..........__ 80bn oCltJwboo, embon~_na~ denovM tee:-
noIosI- que - permitlm -vee' 0 c:6reIlIo com c:ada WI: INliI cletaIhe, IIOfrerun de demllliado
pouco NdbIIImo mo.6fIco e tIorttIco, 110~ que • &o.:l6I. arriIca • exprImiI-ee em \IIIIa

JInsu-aim de Ial modo --.. dadM • _ cH.ooba Iw empIrAcM cia IleUJOodAnda, que Ie

........Ii.....~*Ida..-llalka- OUIia~lIOmito.

"Sa 0 -eemro· dele. ..... Il1o ...no~,_ na nperffde do corpo, eniIo • aIbjetivi
dade, leapde. con8nar 110 tmIdDI' do corpo b6oi6p:lo, cte.mpeMa 0 papel de medJador en1ft
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Este sistema sines*ico ~ "aberio" no aentido mUs. exbea:M>. aaberio
nio apenu ao mundo atrav& doe 6rg1oe doe aentidoe, CXlIII\O tIIInWm as
cQulaa nervous dentro do corpo fonnun~ rede que ~ em at meema d.
contfnwL EIas alcarw;am outraa dlulu nervoeu atrav& de ponD chama
doe de sinapees, onde cars-~ atraveesam 0 halo entre eIu. Bn
quanto em vuoa sangOfneoe uma fenda ~ indeeej6veJ. 11M rede. entre .....
de nervoe tudo "vasa". Qua1quer co!1e doe _tratoll cerebrais moetra ..
d.continuidade arquitetbnic:a e a morfologia dendrfti.c:a cia sua exlenl6&
A giganteeca camada de nervoe em forma de pirAmide do c6rllex cerebral foi
descrita pela primeira va em 1874 pelo anatomista uaaniano VIadmUr
Betz." Coincidentl!lnente, uma dbda mais tarde, Vincent van Gogh, pd
ente mental em 51 ReDly, vialumbrou wna rfpIica desta forma no muncie>
exterior. /

V
Resistamos por um momento ao abandono da fiaioJosia por Hepl e

acompanhemos as investiga~neuro16gicas de um doe eeUs conllllaport
neo&, 0 anatomista escocfa Sir Owles BelL Com treinamento em pinturll
hem como em.medicina clrW'gice, BeD, com grande enbWumo, eltudou 0

quinto nervo, 9-"grande nervo da exprelllo", na~ de que "0 MIll

blante ~~dorda mente".41

~ roeto expressivo ~ de fato, UD\ PJOdf8io. de sintllle, tID particular
~to a impresdo digital, e no entanto coletivamente Iegfvel peIo IenIO

/' comum. Nele,. oe trtsaapectoe do sistema~ -~ &iat, ....
~o motora e significado petquico - converpm em siNia e goestolI que
abrangem uma 1inguagem~ 0 que .. Jinsua8em diz f tuc:Io me
nos 0 conceito. Escrita na superftcie do corpo como wna~ entre
a impressio do muncio extel'ior/e a expressIo de UD\ llel\tir subjetivo, a lin
guagem deste sistema~ trair a Jinsua8em da i'azio, mm.ndo a IlIA
soberania filos6fb.

Hegel, eecrevendo a hnome7Iologill do esp(rito no leu estddio de Jena
em 1806, inlelprelou 0 avaJ¥;O doex~ de Napo1elo (cujoe canh6ee p0
dia ouvir ribombuem ao 1arF) como a ....JiP9k> inconIdente cia Rado.
Sir Charles BelL quem. como IMdico de campo que fazia~ de
membros, estava fisicamente presente uma dada mais tarde .. batalha de
Waterloo, teve uma inlelp*eta~bastante diferente:

~ In-.m..~ • iJDIlpN de .......... cle uwn6dL For ... IUIo, PmId
*- a CDI.citrda M~ do ClIlIpO. -.c-duoda do c&ellro (qua.~"..CXlIIIO
nada __doquegnmd••~wlYidm~~).
40 Belzllioclebcou~_l1w~"Cl6lw. qua~. "q1MIIfotcladoo-._
41 Citado emSir GordmtGonlon-Tayb. E. W. Walll.S4r a..n. &u:1&U/t- Ta-~
E."s.~ 19158) p.1~6. No -._~pea.~ fUoe6I!cw cia _ ~
herta, Bell cIIIcuIdou elM fiI!oI6sir-. .cam 6 NIU1IIIdo de qua um cd.- &aide 0~ _

pu~, IIIlo Iewu a _ CXI8tIada d . ancI'wl ell. ambae q.-.o a ..- ptalIIIro ...
feito a d.coberta. V. P8u1 F. C'aM6tkL n. Jo\iIv be.. lite Jo\iIv Out: fNlf9llil MpwIir,. """"
Bdl."" lite RIIOIf ofllte s,,;.l- (Mt.lCiIco, Novaa.p, F__Plabliltdnl.19'l.).
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"e uma infeIiddade que 08 r.-oe llI!I1timenIDs esIiejam em~ com
o 8IIII:lDwnto urlivenaL Mu..homu de Waterloo hio de .empre, aoe meus
olhos, ... lI8ICx:l.dM aa. Iinais c:hocanIes de ~o: aos meus ouvidos,
acenID8 de intenII.dade, grilDs do pelto humano, expreIIIJC5es penosas e inter
mitl!nlles dee moribundos - e chelros IlaWlellbundos. Prec:i8o Jm8trar-1hes 0

meu. cademo de notu [com~ doe feridos], pois [..] me oferecent uma
exouapara esIe~ de sentlmento".u

Os "f!XCeBSOtI' de sentimento de Bell nio significavam emotividade.
Encontrava-se de "espfrito calmo entre tamanha variedade de 8Ofrimen
toa"." E seria grotesco interpretar "sentimento" neste contexto oomo tendo
alguma ooiaa a Vel' com "bom gosto" (taste). Tratava-se de um excesso de
acuidade perceptive,~material que fugiu ao oontrole da vontade
consciente ou do intelecto. Nio era uma categoria psicol6gica de simpatia
~~,~~com~~~~~qta~~troM~

va de um sentido intencional, mas antes uma categoria fisiol6gica - uma
mimese senIOrial, uma resposta do sistema nerY'080 a estfmul08 extemos
que era "excessiva" porque 0 que eJa apreendia era "nio-intencioMl", no
sentido de que resistia Acompreenalo intelectual. Nio se Ihe ~ia dar urn
sentido. A categoria de racionaJidade nio poderia ser ap1icada a essas per
~ fisiol6gicu senio no sentido de uma racionaliza~o."

VI
o entendimento da~ modema ~r Walter Benjamin ~

neuroJ6gico. Es~ centrado no choque. Aqui, como raramente 0 fez, Benja
min bueia-se numa id& freudiana, a de que a consci~ia ~ um escudo
que protege oorpniamo contra estfmulos - "energias excessivas"fS - do

42 Siraww BeD. cit. mI Leo M :limDwrman e Dza Veith. Gmt ldas in the History 01Surgery. 2a
eel. rev. Nova Iorque, Dover. 1967. p.415.
4S "Celia e.tnnha _ -mlr as minhu roupu viBcoeu de lAngUe, e 08 meus~ impotenlies
com 0~ eM _ a fac8; e alIIeMmaiI extraordlDUio _ enc:ontrar a minha _tie c:alma em
JNiD a tIIInaba wrWacIe de ea&m.\a. Mas uma .... dar a um d_~~ aos
.....~ .... pennitlr que '- d-uilizada (UJI-w) [de) para 0 deeempenho de
um devw. Era dolorollo vWumtnr 0 CClIIjunllD, do que C.'OIItempIar um" (dtado em Z1m-
_.V4Iltb. P. 414).
" Em 111I\ _lID poetIerior de II" vida, Ben llOllI:.'ederia a .... l'lIlIistenda ao Ill8l\OlI um d6bil
MlltIclo teol6gk:o, cpando dl!lllftV8U a _ avenla 1~ uUmaJ, mem¥) cpando admitia
o leU pIde valor para 0 PJ'D8l'"IO de arlII de mecIidIIa • de )rib de c:irurgia: "Deveria utar a
.-.ver um terc:elro trabalho 80bre 08 nervoe, _ nIo~a~ lIeDl fazer alguns experi
IlIeIltw, 08 q1IIIia • de feitma tIo~wlque 011 cWiJo. Poclezn lioIIuIl'ome por um lIDla. mu
nIo COlIIIigo C.'OII_melnteilamentie de que eIlIDu aullDrizado pelanatunza. au religilo. a
pratil:ar tail crueldadee - para qui? - para nada maIs que um peqU8IIO egotiamo ou aulD
~;e 110 entanllD,o que. 08 _ experiDwnllDsemcomparlll;lo com aqueIes que
diariaDwn••Ni_? cIlariamenlil feb para nada" (Gordon-Taylor. W.u.. Sir CJItIrIa BeU. p.
111). Noee- que ele fez..COINlI\tUlo Joso depolll de i' haver~do,•. 15-- 011 DeI'YOll '" face
de um amo vivo.
4S BenjaDIin etta Freud: "Para um 0IpIIIem0 vivo, a pro~ C.'OIItra .tfmulos • umaJ~o qua
.. tIo Importantle cpanlID a~ de .UDuaJo.; 0 eecudo prolIellDr "" equipado com a sua
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exterior, obstando l\ sua~, l\ sua impressio em forma de mem6ria.
Escreve Benjamin: "A amefl~ destu energias ~ de choques. Quanto mais
prontamerde a conscifncia registra estes choques, tan10 menos provaveI
mente eles terlo um efeito traUDlAtico".tt Sob uma tensio extrema, 0 ego
emprega a consci@ncia como um pAra-choques, bloqueando a abertura do
sistema sines~cot7e isolando assim a consciencia presente cia mem.6ria do
passado. Sem a dimensio da mem6ria, a experi@ncia se empobrece." 0 pr0
blema ~ que, nas condi,.oes do choque modemo - os choques quotidianos
do mundo modemo - responder a esUmulos Bern pensar tomou-se uma
necessidade da sobreviv@ncia.

Benjamin queria investigar a fecundidade da hip6tese de Freud - a
de que a co~ evade 0 choque impedindo-o de penetrar lundo 0

butante para deixar um'~ permanente na mem6ria - apliamdo-a a
"situa~ muito distantes daqueIas que Freud tinha em mente"." Freud
estava interessado na neurose de guerra. 0 trauma de choques nervosos e
de addentes catastr6ficos que afligiram. soldad08 na Primeira·Guerra Mun
dial. Benjamin sustentava que esta~ do campo de guerra "se tor-
nou a norma" na vida moderna'O.p~ que antes suscilavam refIexos
consdentes sio agora fante de impulsos de choque dos quaia a coNCibcia
se deve esquivar. Na produ9Io industrial bern como na guerra modeJ'M. em.
meio l\ multidio das ruas e em encontros er6ticos, em parques de diversio e
cassinos de jogo, 0 choque ~ a~ mesma cia experi~ moderna. 0
ambiente tecnologicamente alterado exp&! 0 apareto senaorial humano a
choques ffsicos que t!m 0 seu correspondente em choques pelquicoa, como
o testemunha a poesia de Baudelaire. Registrar a "quebra" cia experitnc:ia
foi a "missio" da poesia de Baudelaire: ele "situou a experibda do choque
no centro mesmo cia sua obra artfstica".51

pr6pria _ de -rp [...J [opemndoJ contra oe efeitos elM ea-st- __.tv. em...-o no
mundo exterior [ •.•]W (0uIrIa BIIIUIe,.,.. Trad. Harry Zdm. Lcmdree, V_, 1983. P. 115). 0 tIadD
de Freud 6 P.,.1Ilim do prindpiodo",..,. (1921), que mama um doe prlmeIIoe-.-- freudiII
I\OlI de pslque, 0 projelD de 1895, que ele~ como UIIlII uPIicoJogIa pel neuJOJoptIIII" •
que foi publicado ~tumllmenllecomo uEntwurf elMr P8ycllologIew. 0 -'0 de 1921 f 0 6nIco
texID de Freud que IlenjaDUn <.'OIlIIidera aqui.
46 Benjamin. 8aIuirLdre. p.114.
• 7 A c:oncep;io do uliatllma aiMlIt6tIcow 6 oompet(wl com • oompa--ao que lIem Freud do ego
como, Uno 1Imille, derivado de~~ princ:i.plIbnenlIe elM que emerpm de au.pedl
de do c:orpow, 0 lugM 110 qual Wtanto~ exlIenIM como InlIemM poclem a8cnr"; 0 ego
upode ...un lIl!I' vIdo como UIIlII~ DWI\1ti de wperftcie do c:orpow (Freud. 0 ego e 0 itL
[1923] Trad. JOIIII Riwre. Nova Iorque, W. w. Norton. 1960. p. 15 e 16ft).
fa W A~ 6 [•••] \11I\ hnOmeno que vila clar-nc.llBmpo pera orguizar.~ doe eMS
muloa que inil:IaImenlie 1108 faltaVllll\w (Paul VaI6ry, dtado em BlmJamln. 8tau1e111ire. p.116).
•9 BlmJamln. 8tau1e111ire. p. 114.
50 Ibid. p.116.
51 Ibid. p. 139, 116-117. "BIludelaile faIa de um homem que -suIha na multkllo como llUII\ re
_t6rlo de energia eYtrica. CircUlllCJ'eVWlldo • experienda do choque, ele chula iIID de \11I\

'CII1eidcsdIpio dotado de~w (p.I32).
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As respostas motDras demud~bruscas e encaixes, os sacOes de
uma mAquina *n a sua contrapartida psfquica na "sec~o do tempo"52 em
uma seqOAnda de movimentos repetitivos sem desenvolvimentD.· 0 efeito
no sistema sines~co" ~ brutaIizante. As capaeidades mim~cas, ao inv&
de incorpomrem 0 mundo exterior como uma forma de capacita~o (em
powerment) ou "inerva~"M,sio usadas como uma deflexio contra ele. 0
sorrlso que se desenha automaticamente nos passantes alija 0 contacm; ~
um reflexo que "fundona como um absorventemim~codo choque".55

Em nenhum outro lugar a mimese como um reflexo defensivo ~ mais
aparente do que na f6.brica. onde (Benjamin cita Marx) "trabalhadores
aprendem a coordenar ' gestos com 0 movimento incessante de um auta
mato'".56 "Independentemente da vontade do ~balhador, 0 artigo em ela
bo~o chega Asua esfera dea~ e deJa se afasta com igual arbitrarieda
de".57 A explo~o deve ser entendida aqui como uma categoria cognitiva,
e nio econbmica: () sistema fabriJ, danificando cada um dos sentidos huma
nos, paralisa a ima~o do trabalhador.SI 0 seu trabalho ~ "isolado da
experilncia"; a mem6ria ~ substitufda pela resposta condicionada, pelo
aprendizado por treinamento mecAnico, pela destreza repetitiva: "a prlitica
de nada vale".59

A pen::~o torna-se experilncia apenas quando se conecta com
mem6rias sensoriais do passado; mas 0 "olho defensivo" que recha~ as
impressOes, "010 se entrega a devaneios acerea de coisas remotas".fIIl Ser de-

12 Ibid. p. 139.
55 BenjIImIn _ 0 lImno "lIinnlIBia" aqui em CONXio com a teoria daa connpondlDc:iaB (ibid. p.
1~.1lIa pode tier tido COll8dInc:la de que 0 lIerIIlo • -00 em fWologla para~ _ Bell

~ em _ parlIe do corpo quando outra parlIe • _llmu!ada; e, em psicoJogIa. para indicar
quando UIl\ eatfmulo --mal (e. g. cor) evoca outro 88Iltido (e. g., c:heiro). 0 meu 1a) de "am
liIIIa" • p6xImo a .... ldentlflca aldncronla mim6tIca entre esllmulo exterior~) e ....
llmuIo IntIrkJr(~ClO1'JlOI'aia, incIulndo .-n6IW 18II8OriaIs) como 0 eJmnento c:rucIa1 de
~eR6tk:a.
Sf~" • 0 lIermo de Ilenjamln para _ ~ D1lJMtica do mundo exlIerior, rec:ep;Ao
_ habilitantIe(~g), em cona.te com _ ade~ mim6tIca defenlllva que protege
all JR90 de paraJl8aro OIgulilmo, pri_do-o daB _c:aptIddaclesde~,e portanto de
.-poAl ativL
551lenjamin.~.p. 133-
56 Ibid. Benjamin continua (dtando 0 alpitlll): '''Todoe oe tipoe de produ.;lo capila1ista [...] tern
lIIlIo em c:omum [...] que 1\10. 0 trabllhac:lor a empregar 0 m.trumento de trabalho, IIUllIlIIo oe
~ de trabaIho que empegam 0 trabaIhaclor. Contudo, • apllllM no IIiatema fabrn que
ella inftl'llllo pela prlmelra 1IU adquire~de lI6cnlca e palp6veY" (p. 132).
51 Ibld. p. 133.
,. No. _UlClitDe de 18M, Marx ob8erva: " A~ doe dnoo BeIltidoe • trabaIho de toda a
hfst6rIa do II\UI\cI.oa"alI~".Para Marx, a vida 88Il8Oria1. "~": 0 homem deve "afInnar
_no mundo ativo 1\10~ no ato de peIllIU', 11IM com todoe 08 _llentidoe". Ao equadonar
a JWlIdade com a a vIda...maL • 0 matarlallata. Marx, q_ "estetIza" a polftka, no lI8Iltido

autentlco do lImno.1lenjamln estlp6xImo a Marx nestle ponto.
!l91lenjamin.~.p. 133.
60 Ibid. P. 151. A~ de BenjImIJI-" em IDtalll.'Oldo com I pelquila neurol6gica. 0 neu
rologilla I'red.-IdtMettler '"conta de _ "c:ontradi;Ao" entre a calma re8exiva nec-6rIa para
___ c:riatIvo (eu-m.~) e a~ ct.lIe ambienfle caImo "pe_ pr6prW mAqui-
lIM e peIo increrr_to de atividade que a JNIIllie re8exiva erie". ilia nota que apenaa • nec:e8I6rIa



frauclado cia experiencia tomou-se 0 estado gera1'1, aendo 0 sistema sineat6
tico dirigido a esquivar-se aos esttmulos tecno16gicos, de maneira a PJ'Oteaer
tanto 0 corpo do trauma de acidentes como a psique do trauma do choque
perceptual. Como resultado, 0 sistema inverte 0 leU papeJ. 0 leU objetivo 6
o de entorpecn 0 organismo, insensibilizar os sentidos, reprimir a mem6ria:
o sistema cognitivo cia sines~ca tomou-se, antes, um sistema de IIftE6l16tica.
Nesta si~o de "aise na perce~o", j6 nio se trata de educar 0 ouvido
rude para ouvir mCtsica, mas de lhe restituir a audi~. J' nlo Be trata de
treinar os olhos para ver a beleze. mas de restaurar a "perceptibilidade".62

o apareto~ cia cAm.era. incapaz de "devolver 0 na.> olhu"',
apreende a indiferelw;a dos olhos que confrontam a m6quina - olboe que
"perderam a capacidade de olhu"'''. aclaro que os olhos ainda~ Bom
bardeados com impress6es fragmentmias, v@em demuiado - e nada re
gistrant. Assim, a simultaneidade de uma sobrecarga de estim~oe de
um entorpecimento 6 cancterfatica de nova organizal;6o sinesll6tica como .
anes~ca. A inversio ~ca, por meio da qual a ~ca puaa de um
modo cognitivo de contato (in touch) com a 1'e8Jidade para uma maneira de
a barrar, destroi 0 poder do organismo humano para responder politica
mente, mesmo quando est'- em jogo a auto-preserv~o: uma pessoa que
est6 "para aUm da~ j6 nio 6 capaz de distinguir [...] um com
provado amigo [...] de -um iniJniso mortar.M

vn
A anesti!tica toma-se uma ti!cnica IOfisticada na segunda metade do

s6culo dezenove. Enquanto as defesas auto-anestle8iantlell do corpo IIio Jar..
gamente involuntArias, eases m6t0dos envolviam a manip~ comciente
e intencional do sistema ainesll6tico. A. i' existentll!l!l subetAnciM nuc6ticaa
da 6poca iluminis..~, tablco, ch6 e~., aaeecentou-se um vasto ar
senal de drogas e pl'liticas terapfuticas, do 6pio, 6ter e cocafna Ahipnoee,
hidroterapia e cheque el6trico.

Tknicasanes~Coram pn!lICritu por~ contra a doerv;a cia
"neurastenia", identificada em 1869 como um construto patoI6gico.65 0 nc>o

~ pua. clirigir \1m cano, DqUUlto que a JWftexIo c:rIativa "lIrm a .... (011..
IIIIIl the SbvduNl EvolMtiorI of the Hal.. SytInL Nova lorque, M_u AIIlIIricano eM HIn6ria Na
tural. 1956. p. 51).
6\ Benjamin.~.p.137.
62 Ibid. p. 10-48. NeRe COIl_dD, I) fiIme ncoNtitui a aperiInda,~ a "JI*i'*P'IID ..
fonM de choqJ*' como D~ "priIldpiD fonDal'" (p. 132). e- ,~ UIIl filme. ...
atnl_ I) eacudo eDtorpec:sI_ cia CIClIWdIncIa DQ llpenM... UIIl ~tnlno 1ntINiYD" (bill)
pua fortIIJedznmto daa _ ~.lIDma uma~ decrudal~ poIftica.
" Ibid. p.10",9.
M Ibid. p. 1~.
65 0 lImno "1l8UIMIIda" foi difunctido pe}o cloua George MiIJer IleInI. de Nova Ionp. For
volta de. __ 1880, j6 tInha Jupr proeadnllla em debate. euIOJlI'& 0 pr6priD Beard dda de
debiIltat;io --. •~ eJetloWnipla(~) "pua rap6r ................. de
foI9l nee rwrvoa" Genet0ppeIIhelm. S1IIIttneII Nm1eI: DodIn.. PIltitM .."~ Dr VidlJriIn
EJlgliDul. Nova lorque, Oxford UniveJllity~,1991. p.12O}.
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tllvel naBd~novecentistas dos efeitos cia neurastenia ~ a desintegra
~ cia capaddade para a experi!nda - predsamentle como naB considera
~ de Benjamin lIObre 0 choque. As Jnet'foru dominantles para a enfermi
dade N6etEn. iIto: nervos "abaladoa", "coJapea" netV08O, "feito em peda
~.., "fragmenta(lo" cia psique. A desordem era causada por "excesso de
eetim~" (afmia), e a "incapac:idade de reagir ao mesmo" (.tenia). A
neurutenia podia eel' suadtacla por "trabalho em demasia", 0 "desgaste" da
vida moclerM, 0 trauma flsico de um acidentle ferrovi6rio, a "aescente taxa
~" da~o modema "lIObre 0 c&ebro e os seus tributUios", os
..efeitoe patDl6gicos m6rbidos atributdos [...] l prev~ do sistema fa
brir."

Centre oe reIMcIios para a neurastenia podiam incluir-se benhos
quen.. au uma viasem l costa. mas 0 tratamento mais comum era com
drops. A "principal'" de todaa as drogu usadu para a "exaustio nervosa"
era 0 6pio, devido ao eeu impacto d6plice: "ele excita e estimula por um
curto perfoclo oe nervos cerebraia, e depois os deixa em um estado de tran
qQiJiclade, 0 qualee presta melhor l suanu~ e~.67 Os opi6ceos
foram "u principail drogas pan~ ao longa do skulo dezenove".M
Mles que trablllhavam em f6bricu drogavam u suas crian~ l guisa de
cuicladoe diumoa. Anee~eram prescritos como sonfferos para ~nia
e tranqQilizantll!s para os doentll!s mentais." A obterv;io de opiAceos nio era
reguIac:Ia: remidios paten_doe (t6nicos para 08 nerYOS e tDda a esp«ie de
anaJs&icoe)~ dinheh'o, eram artigoe transnadonais, negodados e
vendidoe livreI de controle governamentaL70 A cocafN, extrafda pela pri
meira vez cia coca peruana em 1859 pelo europeu Albert Niemann, tl!!ve
amplo UlIO no 8m do Mculo.71 A partir dos anos 1860, j6 se dispunha de Ie

rinps hipoclbmku para~ subcutAne8a.n

o usa de anes~ticoeem cirurgiu m~cu data, nio acidentalmen
tle'S, deste mesmo perfoclo de experin.en~omanipulativa com elementos
do sistema sinestitico. 0 "folguedodo~, versio novecentista do habito
de cheJrar cola, era um jogo festivo, em que se inalava "gAs do riao" (6xido
rotrico), produzindo-ee "sensar;6es voluptuosas", "impresslles visuais des-

.. 0lId0 en0ppeDMIm. 5IIIItImfl Nnws. P. "' f11, 95, 96, 101, 105.
61on-~ (_lll11O), cltiIdoen app.nheim.. p.ll"'15.
IICD ......... S1IIffIIMI Nm.. P. 113.
It MIIrtID S. IWNck. A 0IIcuIIIf of SIIJIritI: p";,,,~ IlItd~ ill NiItriIntIt
GldNryA-riaLNcmt~,CoII111lbia Uniwnity Pre.,. 1985. p. 83
7D A...-no*ulo XX....... etI_c:ontIvJiIe (e. g.. 0~..PoilJoft Act insJIa de1~
71 Owen H. WUlpb1t1 'e Sarah D. W.......L n. Rise ofSurpry: f"". E"",n: CnIft 10 sam
tifk Di«:IpIirte.~1Ia, UniWl'llity 01~~ 1978.
72 0ppeNw1m. 5IIIItImfl NmIa. p.1U.
n NIo mlCOIdrel refeItnd. l pdtlca de cum. Ben duranlll a c:iJ'msia. INIlI 0 IIe\l c:ongtnere
&ance.. Larry,~ no edrclto napoJ.eak:o,~va c. membtos a lei' lIIIIpUtadc. com
pig, 011 F!peava 01 ...J*Ial- U6l iDcoIlKitndL Lmy liInckmava fazer experlmentol COD\
6Iddo nftdDo, que _~ no __ tIInpo. 11IM alNlicria de Academia Real~ amai-

cSenNque a...-.,o ClIlIfIaava CIQII\ 0 c:rtaliI.-o (Fnlclerick Prwcott. n. CDIdroI ofp_ l.oNbea,
The JlasIWl t1nMtDftIeI Pre.,. 1966. p. 18-28).
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lumbrantes", "uma sensa~ de extensio tangfveJ. albunente aprazfveJ. em
cada membro","visaes arrebatadoru", "todo qm mundo de novas .....
~C5es", um novo "universo composfD de ilnpressC5es, ideas, prueres e
dor",74 Apenas em meados do Rculo foram desenvolvidaa as ap~
pr6ticas na cirurgia. Aconteceu nos Estados Unidoa quando, independen
temente, estudantes de medicina na Ge6rgia e em Massachusetts pu1icipa
ram desses "foJgued08". Um cirurgiio da Ge6rgia, Crawford W. Long, no
fDu que aqueles que eram contundidos durante as cele~010 sentiam
dor. Numa festa em Massachusetts, estudantes de medicina deram~ a
ratos em doses fortes 0 suficiente para os imobilizar, produzindo total in
sensibilidade. Crawford Long UIOU anestiticos com SUCe8S0 em opem~
em 1842. Em. 1844. um dentista de Hartford, Connecticu\. fez ~&!s de
dentes com 6xido nfbico. Em. 1846 - numa atmosfera muito mais s6bria ~
legitimadora do que ados "foJgued08 do~ - foi feita a primeira de
mons~opUblica da anestesia gera1 no Hospital Geral de MaasachusetIa7',
de onde esta "descoberta maravilhosa"16 rapidamente se difundiu para a
Europa.

VDI.
Nio era incomum no skulo dezenove que cirurgiC5es se torna88eIn

adieins a drogas." ~ hem conhecida a auto-experimentaf;io de Freud com
cocafna. E&abeth Barrett Browning era uma morfinOmana desde a juven
tude. Samuel Coleridge encefDu aos vinte e quatro anos um vfdo que dura
ria pe1a vida fora. Charles Baudelaire usou 6pio. Em. meados do *ulo de
zenove,o hAbito de user~ era "creseente entre os pobres", e "esplllha
va-se" entre os "ricos, a~ entre a realeza".11

o vfcio em drogas ~ caracterfstico da modernidade. ~ 0 correlafD e a
contra-partida do choque. 0 problema social do vfcio em drogu, contudo,
nio ~ equivalente ao problema (neuro)psk:oJ6gico, j6 que uma adapta~

desprovida de drogas e amortecilnentos do choque pode moatra1'-se fatal"

14 Efeitoll do 6xido nftr!co estIo relatadae in Preeoott, p.19.
15 Ver Wangerwteen eW~ p. rJ7.'19.
16 Preec:ott, p. 28. A acei~ cIa ...... llIo.. dell MDl.~ C'odI6re9'- do IfpIIbdo
cia dor inclufam uma fone tradlI;io eegundo a qual a dor era "natural"', au _ WI\tade de Dwa
(espec:iaImenlie no pIII'tD),. benIffca paIIla c:ura. A reIiattnda l u-wJbjHded. de.....pral
Wnb6m era pol1tica: Ell8abeth Cady SClIntIOn "objetava a que _ muD- fimep.. a _ CClIlICi-
tnda • 0 eeu c:orpo a umm6dic0~"(PwDicIr. p. 16-61). "Multo~ de 11'6, 0 eMupaI: al
c:06Iico continuava~o um Ul6dlno drl1rglro"t6w1" (lbld., p. 118).
11 Wangenalieen e Wangerwteen. The RilrofStnrY.p. 293.
11 Oppenheim. SIudIemI Nm1es. p.113.
19 Ver JUne Se1ye. The sm. ofUjI. 20 eeL IWV. (Nova Imque, ~-HUJ,.1976), P. SI1l. Num lII'

tigo pubticado no _ 11I\O do IlNalo __ a otn de arliI de llel\jamIn (1936), Selye de&niu.
pale primelra va "Sfndrome do Stm6" CXlIIlO _ "d~ de~", iItD 6, uma mabiIIda
d. do orpniImo para .tWazer uma demmda (1lIo eepedfIaa) que Jhe fora lelia ClllII\~

adap4ativu adeq.... 0 sbnI era "0 denominador _ de lIodM _~ adaJltatl- no
corpo". Atra_va trfI m- .. a demancla exlIema~~_~ de
aWme (reeia\tnda gerall deDl81\da),eda~ (uma lIenIativll,. bem-euced1da no curIIO pruo, de
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Mu 0 problema cognitivo (port8nto politico) reside alhures. A experi@ncia
dein~nlo lie Iimfla As tnmsforma~ bioqufmicas, induzidas por
dropL A partir do Mcalo dezenove, foi produzido um narc6tico a partir da
pr6pria realidade.

A peJavra chave para esta elabora~6 fantasmagona. 0 termo teve
orisem na IngIaterra em 1802, como nome de uma exibi~ de llusaes 6pti
cas produzidu par Jmternu m4gicas. Descreve uma a~cia de realida
de que enpna 08 sentidos atravs de manip~io ~ca. E conforme se
multiplicaftm no lI6culo dezenove. as novas tecnologias, assim tamb6m 0

potendal para eleitos fantumag6ricos.lO

N08 intIeriores burgueses do Mcalo dezenove, 08 forros (mobili4rio,
aet!II6rios) ofereciam uma fantumagoria de texturas, tons e pruer sensual
que embebia 0 habibmte da caaa num ambiente total, um mundo privatiza
do de fantasia que funcior-.va como um escudo protetor para os sentidos e
aslensibilidades desta nova cluee dirigente. No Passagen-Werk (0 livro das
pusagens), Benjamin documenta 0 alastramento de formas fantasmag6ricas

.para 0~ p(lblico: as arcae:tas puisienses de centros comerciais, onde as
CIlI'I'eiras de vitrines criavam uma fantasmagona de artigos em exibi~ioi

panoramas e dioramas que engolfaftm 0 observador numa simula¢o de
um ambiente total em miniatura. e as Feiras Mundiais, que expandiram este
prindpio fantasmag6rico para Areas do tamanho de pequenas cid.ades. Estas
formaa oitocentistas 110 as precursoras dOB centros comerciais, parques Ie
m4ticos e arcadas de video hodiemas, hem. como dOB ambientes totalmente
controJad08 d08 aviC5es (onde uma pessoa lie senta "Hgada" (plugged in) ..
paiIagem e sam e~ de alimenta¢o), do fenbmeno do "turista numa
ba)ha" (onde _ "experiendas" do viajante sio todas monitorizadas e con
troJadas de antemao), do ambiente audiosensorial individualizado de um
"WtIlIcnum", da fantumagoria visual da pubHcidade - e do aparato sensori
al t6til de um ginUio cheio de equipamentos ~bmarino.

Fantasmagorlas sio tecnoesWicas. As ~ que oferecem sio
"'reais" 0 quanto bute - 0 &ell impecto sabre os sentidos e nervos 6 ainda
"'naturar de um ponto de vista neuroffsico. Mas a sua fun¢o social 6 em
cada caso compensat6ria. 0 objetivo 6 a manipula¢o do sistema sines~co
atra. do controle dos estfmulos ambientais. Tem 0 efeito de anestesiar 0

organismo, nlo por entorpecimento, mas peIain~ dos sentid08. Es
tes sentid08 estimulad08 alteram a consdenda, em certa medida como uma

c.'OIIlCWIr), e~ ellIlWlIo, -wt.nclo em pusivldade (t.J.ta de JWlattnda e, JlOlIIlwImenta,
marta).
10 A tacnoIogIa de8envolw-ee, lIMiJrI. com UIlIIl funl;Ao dupJa. Par um lado, extende 08 8l!I\tid.08

m--,.-lando a acuIdade de~ e~ 0 uniwmo a aJxir.w •~ peIo
apando --mal humuno. Pol' outro Iado, I'ftId-menta porqUill llIIla extemIo laalol6gb deixa
aalmtldaa.-..~,a.tacDologIa. dobn. de volta__tidaacomo UIlIIl~ IlII

fGmla clc iIuIIo, 1Ift1:latanQo 0 I..do.. clc moclo • om- 1DIlaiIlI~ prolinD.... 0 c1elI
1Ill'V01vlmentD da m6quiIlII como ilwtnmmllD tm\ 0 8eU correIalD no ~lvimenlDIlII m6qul
IlII como IIIDUlCb_ (_abaixo).s.s- que 0 at.tama m-tIMloo nIo , UIlIIl COIIlIlantIe IlIIIUl6

dLllIe 8ldBlcle 0 .u ImbiIo,e'atrllw. da tacDologIa que 0ClClml-m exl8nlIIo.
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droga. mas 0 fazem peIa dis~o sensorial ao inv5 de pelaal~o qui
mica, e - 0 que ~ mais significante - os seus efeitos 810 expetiDtentados
coletivamente aoinv5 de individualmente. Todos v@em 0 mesmo mundo
alterado, experimentam 0 mesmo ambiente total Como resultado, ao con
tr6rio das drogas, a fantaamagoria usume a posi~ de um lato objetivo.
Enquanto que vidados em drogu confrontam a sodedade que queationa a
realidade das suas~ alteradas, a intoxi~ cia fantumagoria lie

torna ela propria a norma social Aa~ sensorial a uma reaJiclade com
pensat6ria. toma-se um meio de controle sociaL

o pape1 cia "arte" neste desenvolvimento ~ ambivalente porque, sob
tais condi~ a d~o de "arte" como uma experi@ncia sensual que lie

distingue precisamente pela sua sepam~o cia "rea1idade" se torna diftcil de
sustentar. Boa parte da "arte" se inaere no campo fantumag6rico como en
tretenimento, como parte do mundo das men:adorias. Os efeia cia fan....
magoria existem em ntveis mUltiplos, tal como ~ visfvel num quadro cia vi
racla do Hculo, de Franz SkarbiN..11 A vista ~ a cia Feira Mundial em Peril,
em 1901, representada na forma dupJamente ilus6ria facultacla peIa ilumi
na~io noturna. 0 quadro ~ um StiffUfUlngsbild, um "quadro de atmosfera"
(mood-pa;nting), um g@nero, entia na mode,. que visava pintar um ambiente
ou "estado de espfrito" mais do que um lema. Apesar da profundidade da
vista, 0 prazer visual ~ dado pela superftcie luminosa cia pintura que tre
meluz como um v~ sobre a cena. Escreve John Czaplicb: A cidade ~ "re
duzicla a um humor do ob&ervador. [...JA~ de Iusar [...J~ maia
emocional que racionaL [...JH6 uma~ sutil da cidade como artiftdo
[•••J e um sutil alMndono cia respoNllbilidade cia humanidade por haver
construtdo este atnbiente"..z

Benjamin descreve 0 JItmeur como auto-treinado nesta c:apacidade de
se distanciar ao transformar a rea1idade numa fantasmagoria: ao in. de
ser tomado pea multidio, ele abranda 0 pIlSIO e a observe, produzindo um
padrio ouco~a partir da superffcie deJa. Ele v~ a multidlo como
um reflexo do seu estado de espfrito de sonho, uma "intoxica~o"para os
seus sentidos.

o sentido cia visio era privilegiado neste aparato sensorial fan....
mag6rico cia modemidade. MM nio foi 0 Unico a ser afetado. ProUferaram
as pedumarias no s«:ulo dezenove, e os seus produtos subjugarmn 0 senti
do olfativo de uma popuJa~ j6 cerca.cIa pelos cheiros cia ddade.1S 0 r0

mance de Zola I.e bonheur des dtmra (A feliciclade das senhoras) descreve a

11 Ver 0 comentUlo de John Czaplic:b 80ln •• quadIo em~ of a City at Wodr" BeJtm.
circa 1890-1930: Vl8uti ReIIectIOIw 011 Soda1 Structures and TechnoJogy in the Mocl.m t1JtIml
Ccm8trul:t", &rim: Odllllllw MmvpolIs, eda. auutiIlI W. Halctba1-. e HeIdrun Suhr <Mh-
palla, Univerllty of MinnnoIa PIw, 1990), p. 12-16. I!IIIoupill ao autIDr par me hawr apmllldo
a relevbda do SltnmrlmgMd plII'Ila~.q~.
12 Ibid., p. 15.
IS Ver IlenjmIIn: MO JeC:OIIheclment de UIII odor [...] embota profunc:Iamente 0 .mid.o do 18m
poM (Blrudclllm, p.1e).
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fantumagoria cia loja de departamentos como uma orgia de erotismo "tiL
onde mulheres Ie orientavam pe10 toque entre as~ de balcOes l tulha
com ttxteis e 1'Oupu. Quanto ao gosto, os refinamentos gustativos parisien
lIeS J' haviam atingido um nfvel sofisticado naF~ .,..revolucion6ria.
conforme os antip cozinheiroll cia nobreza iam buacando eDapn!gO em
restaurantes. ~ sipficante pull os efeitos anesWicos destas experi~
que a ainguIariza~o de qualquer um dos sentidos para estimula~o intensa
lemo e£eito de entorpecer 08 demais."

A tentativa mais monumental de criar um ambiente total foi 0 mo
delo w-snenano de cInma musical enquanto GeSllmmtJcunstweric (om de
ute totaJ), no qual poesja. m'6aica e _11'0 Ie combinavam para criar, como
eecreve Adomo, uma "infusIo intoxicante" (superando 0 desenvolvimento
desigual dos lIel\tidos e os reunindo).- 0 cInma musical de Richard Wagner
inunda os sentidos e os funde numa "fantasmagoria consoladora", num
"pennanente convite l into~o, como forma de regressio oceAnica"." ~
a "paf~ cia ilusIo de que a om de ute ~ a realiclade sui generis".17
"Como Nietz8che e em eeguida a Art Nouveau. que ele em muitos upectos
antl!ciJM, (Wagner] goetaria de com uma 56 mio configurar uma totalidade
es*ica ao lanQlr um fei~ m6p:0, e com um desd~ desafiador no que
toea a au*lcia dec~sociais necessArias para a sua sobrevivencia","
~ esta peeudo-to~que, para Adomo, faz cia om de Wagner uma
fanfa8mll8oria. A sua uniclade ~ superimposta. Enquanto que "sob as condi
~ cia moclemidade", na"~ contingente do indivtduo" fora cia
caaa de 6peru, "os eentidos sepuados nIo Ie unem" numa~ uni
fic:ad., &qui "procedimentos dfapares simplesmente sio agregados de forma
a que~ coletivamente ligados".- No lugar cia J6gica. interne l musi
ca. a 6pera wagneriana evoca uma "unidade de estilo" da superftcie, que se
torna avusaJadora ao nIo puar para ganhar £6lego,90 A uniclade ~ mera
mente umadup~,, qual "se substitui ao pl'Otesto"91j "a m<uica repete
o que u palavras J' clisseram"; 08 motivos musicais recorrem como um
lema publicitarioj a into~o, 0 btase que haveria de tel afirmado a sen-

.. v. MaNIl Md.uhIIIl. l1IwWJ• ..., MMia: Tht~ of MIlt (Nova Iorque, MLGraw
HIll.. 1966), po 53. &lII eepedN!z.- de .ebnw.;ao -m1 aa_ UII\ d_volvtmento d-.
gual cSo.~ ...tnIl~no tmmor elM 80CiIdadee indU8biaia empropo~cUfe.....
IS 11wodor Adamo. BIll r-.. WIprr. TnKI. Rodney Uvinpliane (Londr-, NLB, 1981), p. 100.Adorno.....--.. que"_d~burs-a~aada 6rgIo do8 -ntidoe apnmde
[•••JUII\ mundo dIfwnn"·(p. llM)•
.. IbUI., p. ffl,l00.
WI Ib6d., po 85.
• lb6d., p, 101. "A idtJa biIica , a de totaJldacle: 0 Anel [doll N/bdImSOSJ~ _ maie cerimO
IliM, Nlda~ do que a encap"J.- do~ do mundo como UII\ todo· (ibid.).
"lb6d., po 102.
tolbkl "O..eooto~a__ de tocloe 0.wtfmub regIatradoe peJa tolaIidade do. -ntido.".
" Ib6d., po 112. "A eMItk:a dad~.w.tiem- ao pn*8lo, uma meta ampIilbr;Ilo da ex
pr-.Io.ubjetlft que 'anulllcIa peIa _ pr6prIa-*'da•.
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sualidade, ~ reduzido a uma sen&afWIo de superf1cie, enquanto 0 conte6do
do drama ~ a~ cia vida: "a~ culmina na decisio de morrer".92

A Geslmrmthlnst'u1e1lc de Wagner, "intimamente reJacionada com 0

deeencanbunentD domundo""', ~ uma tentativa de produzir instrumental
mente uma metaffsica totalizante, atrav& de todos os mei08 tecnol6giC08 l\
~. Isto ~ verdade tanto para a represen~o dnm6tica como para
o estilo musialL Em Bayreuth, a orquestra - 0 meio de prod~ dos efei
toll muaicais - ~ escondida do p6bJico no~o construldo abaixo cia 1inha
de visIo cia auc:liel¥:ia. Supostamente "a integral' as artes individuais", 0 de
sempenho das 6pelu de Wagner "aca" par conseguir uma divisio do Ira
balho lleDl precedente na hist6ria cia m6sica" .M

Marx tomou famoso 0 tenno fantasmagoria, utilizando-o para des
crever 0 mundo das mercadorias que, na sua mere~ visfvel, escon
dem cacla~ do trabalho que as produziu. Elas velam 0 processo de pro
d~, e - como quadros de ambientes - encOnljam os seus observadores
a identific:A-las com fantuias e sonhos subjetivos. Adomo comenta. acerea
cia teoria des mercadorias de Marx, que a sua fantasmagoria "espelha a
subjetividade ao confror\tar 0 sujeito com 0 produto do seu proprio labor,
mas de uma maneira tal que 0 labor que nele foi posto j4 010 ~ mais identi
tidvel"; antes, "0 sonhador eneonlra a sua propria imagem impotente.
mente....'" Adomo argumenta que a falaz iIusio de ute de Wagner ~ anAlo
p.- A tarefa cia sua m6sica ~ esconder a~ e a fragmen~o, a soli
dlo e 0 empobredmento sensual cia exishcia modema que foi 0 material a
partir do quaI eta se compO« "a tarefa cia mUska [de Wagner] ~ animar as
~ alienadas e reificadas do homem e as fazer soar como se ainda fos
&em hUIMI'UIS".91 0 proprio Wagner faJa em"curar as feridas com que 0 es
calpelo anat6mico golpeou 0 corpo cia faJa".9I

92 IbId.. p,103-103.
'" IbId.. P, 10'1.
"IbId.. p,109. Adomodla _ "tIIIIlIBmunho dodmlloimediallo de Wagner": "A 23de~ de
18llO~ou'" muito...da lnwn;lo dodz--.~_ua Coelma eobre a~
Ilia DaIlr de u.zt. a qual pode ....-_ aqui lloda a tlendlncia. 'Execule ... aln!onia numa
....-:uI'lIddacomumaorquaa.---. e1llDltre Sa-mownIIea que~ao fundo 
e wd CGIIIID lillclc. c. Levia e lillclc. c. Yizlnhoe Irioe de hoje, c:ujuna~ ilweJlafvwla tllnla dOl'_aUII\pobft~,mtruIo _ txtMe''' (p.1CY1).

" IbId.. p, 91.
"A'"de W..... lemb:ava"ai beN de ClOIlIlm¥) do 8Iku1o dezenove, cuja~maior_
diIIiImaIIIr aida IIina1 do traI:dlo qua __ havia aido aplicado,~ porque qualquer _ dell-_~ recxlIda_.pe.- com cIemMiIKIa -*Ida a aplO~ do 1abOl' de outrM, e
uma~ que alnda podia.._tlda" (Ibid., P, 83).
91 IbId.. p, 100
91 atado _ tid., P, 89. Nata c:ontlxto pocIeJnc.~ 0 e1oglo de Benjadn a BaudelaiJe
(_ cm"lpClI'IMo de Wesner e MaDe), par__0 c:hoque modemo, e par IM!I' c:apu de re
pnt 11& _ pollia pnciIuswl\tI.~Upera.1IWIIl1Odolo~ lIl'IIIuUdade cia ape
ribda~ de umaBWlella que~ 0 Wu!ullallllapko. EIe eecreve que "0 poIBive1
~ de proVM de que a poeM (de 1MucleJlIiN) tnJwc:reve devuwlo8 experimenladc.
.at» a fnIluIncla do haxIxe de forma.Jsuma lnwlida"'lnbeipe~"(0. p......~ v. 5.
a-r-ftr Sdrri}t6rl, cd. Rolf Tiedemann (Prankfurt L M., SuhrIaunp Verlag, 19921 p. 71). (Para
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IX
A f6brica era a contra-partida cia casa de 6peru no mundo do tra

Iho - um gtnero de contra-fantaslnagOria que era beseede no plindpio
fragmenta~oao inv& de na lluslo de comp1etude. 0 etq1U:td de Marx

aito nos anos 1860 e 888im uma parte cia mesma era cia 6peru de
19ner) descreve a f6brica como um ambienle total:

"Cada 6rgio doe IIl!Iltidoa , dmficado em igual·medida pe1a eleYIM;Ao artifl
dal da temperatura. peJa alDU£era c:anegada de p6, pelo buulho....
cedor, para nIo mencianar 0 periso para a vida e para ce·1III!IIIIlrce em meio
ao maquinUio derwmlente~ que, ClOII\ reguIaridade 1UDN1,....
a sualista de JmI1De e feridoe na batalha industrial"'.91

>rendemos em recentes escritos IObre a hiat6ria 80cial que e» m6dicos e5

Tam "unilonnemente horroriade» com a siniatra contagem de» corpoe cia
lolu~o industrial".loo A propo~ de danos devide» a acidenllll8 em ~
icas e estrada.de-ferro no Mc:ulo dezenove fez com que u enfermariu ci
rgicas pmeceuem hospitaia de campo. No Hospital Gera1 de Mauachu
tta, em meade» do *ulo (ape» a introd~io cia anestesia pral), aproxi
ldamenle selle por cento de todos e» plIcientes admitide» reeebiam am
1~.10lComo a maioria de» pacientes entravam em regime de caridade,
Ie grupo provinha amplamente du cluaes blixu.1GZ Corpoe~
!D\broe esmasados, catUtrofe ftIica - estas realidades cia nlodemidade
lm a face inferior cia~ tIknica du fantalmagoriu enquanto ambi
.tes totais de conforto corporal 0 cirurgiio que tinha como tarefIt, IiteNl
!nile. juntar u peru de» desutr. do induatrialismo atift8inm uma nova
oeminencia 80daL A pr6tica u*iica foi profileiorw1ipde em meade» do
tocentostOS, e os JMdicos tornaram-ee prot6tipe» de uma nova elite de e5

aaIistu ~cos.
A anestesia era parte central desle proceuo. Pois nIo era apenu 0

denle quem ae aliviava du 8UU dores pela anestesia. 0 efeito 10m 0 ci
rgiio era similarmente profunda. 0 esfo~ delibenldo de uma JM-O&
II'Il ae defHM!Nibilizar cia experiencia cia dor de outra j6 nio era neceIlI6rio.
IqWU\to dantes os cirurgi6es tinham que ae treiMr na repeuio Aidenti8
~ emp6tica com 0 JHlcienIe agonizanlle. agora tinham apenu que lie con-

.......iDwmo. do pr6prio B.njIuDln camluDcixe, WI' e-a..... SdtrijtIrt, v. 6). Dt fIdD, _
I de enllDlpedlllenta --maI enquanlD ...c:ognftift. B.njIuDln ars-tava qIII _ d-.
tlimenlD acen:a cia verclade cia experiInda mocl8'na -poucM _.ma lIIl:m;acIo null!. en.do
:Jrio-.
~ Orpittll, v.1,cap.15,~4.
Pemick. A Cdcu111$ olSflJleriflg. p. 218.
Ibid~ p. 211.
Atf .. d-=oberta da fmpordzlcla doaIIII~.~ na cJ- alta __~
I c-.1ldmiNItrand._......CllIl\ _ -prnfa e um tnIpo'" (Ibid.. p. m).
A A-od"~ AJr-*:ana loi ....beIdda. meIo do.eculo. Atf .... 1IIo hIma...
10quanta • quem..va autorizedo. -'IzarcinIrp.
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frontar com uma massa inerte e insensata na qual podiam mexer sem en
volvimento emocionaL

Estes desenvolvimentos acarretaram uma transfo~ocultural da
medicina - e do discurso do corpo em geral - tal como est' claramentle
exemplificado no caso das amputa~de membras. Em 1639, 0 cinugiio
naval britinico John Woodall aconselhava a ~o antes da "lament've1"
cirurgia de amputa~o:"Pois nio ~ presun~opouca 0 desmembnmento da
imagem de Deus"lCN. Em 1806 (a era de Charles Bell), a atitude do cirurgiao
evocava os temas iluministas do estoicismo, da g1orifica~da razio e da
santidade da vida individual Mas com a introdu~ da anestesia geraJ. 0

American ]ou17Ull ofMediad Sciences Oornal Estadunidense das Ciendas M~
dicas) pOde dar conta, em 1852, de que era "mWtD gratificanle p8I1l 0 ope
rador e os espectadores 0 fato de 0 padentle estar ali como um sujeito tran
qUilo e passivo, ao inv5 de tlentar defender-se e talvez emitir gritos e Ja
mentos deplorAveis enquanto trabelha a faca".tos 0 controle facultado ao d
rurgiio por um "tranqf1illunentle d6dl" padentle permitia que a~
av~asse com min6cia t8::nica sem precedentes e com "toda a convenientle
deli~o".106 Claro, nio se trata de forma alguma de criticar avanrroe d
rUrgicos. Antes, trata-se de documentar uma transforma~ona~,
cujas impli~&!sultrapassam largamentle a cena dao~cir6rgica.

A fenomenologia usa 0 1ermo hyIe, mat6ria indiferenciada, "bruta",
parad~er aquito que ~ percebido mas nio "intencionado". 0 exemplo
de Husserl ~ a gravura em madeira de DOrer do cavaleiro na sua montaria.
Embora a madeira seja percebida juntamentle com a imagem do cavaleiro,
eta nio ~ 0 signijiauJo da~. Se Jhe perguntassem "0 que vtr, vcd
responderia "Um cavaleiro" (i.e., a imasem na superffcie), e nio um~
de madeira. A substancia ma1erial desaparece atr6a da inter\l;io ou signifi
cado da imagem.l07 Husser], 0 fundador da moderna lenomenologie, eecre
via na virada do Rculo, a era em que a profissionaH~, a espeeu.Hp~
tecnica. a divislo do trabalho e a radonali7M;io de procedimentos estavam
transformando a plAti.ca sociaL As popuIa¢es urb8nas e industriais come
~ a ser percebidas como elaa pr6prias uma "maua" - iru:Uferenciada,
potencia1merttle perigosa, um corpo coleti.vo que precisava ser controlado e
modelado numa forma com sentido. Num certD sentido, esta era a continu
a~o do mito autotl!lico da cria~ex nihilo, em que 0 "homem" tranaforma
a natureza material ao dlll"-Jhe a forma que quiser. Novo era 0 tlema da cole
tividade social, e a divislo do trabalho • qual 0 proceuo criativo enllo se
submeti.a.

lIN Cilado emw~ e WUJF18l1een. Tht Rille ofSllrgny. p. 181.
105 Citado em Pemfclt. A 0rIadus ofSrlffnirag. p. 8S.
106 Citado em Ibid., p. 8S.
10l' Investlgo a cxmexIo entre a~ de8_1eo primeiro dnema em Anthoiny VidJIIr (eel).
TmiIiorW Myths (Prlncelon. Princelon Um-ity"-,1992).
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" Para Kant, ad~ cia natureza era internaHucia' a vontade
subjetiva. 0 corpo materiaL diaciplinado, e 0 eu autOnomo que ermn entio
procluzidos encclI\travam-ee tod08 no interior do (mesmo) indivtduo. Na
autDgtneee do iNdo cia era modema, 0 sujeito aut6nomo produzia-se Il si
pr6prio. MIla • volta do tim do oitocentos, estu fwv;Oes foram divididas: 0

"selfrruule man" era emprell6rio numa grande corpo~: 0 "guerreiro" era
general de uma mAquina de guerra tecnologicamente sofisticada: 0 principe
dirigente estava • frente de uma bwocracia em expansio; mesmo 0 revolu
cion6rio social se havia tornado bder e aiador de uma disciplinada organi
~ pu1id6ria de mass&.

A tecnologia afetou 0 imaginArio social As novas teorias de Herbert
Spencer e &nile Durkheim apreendiam a sociedade como um organismo,
li1eralmente um "corpo" politico, no qual as pr6ticas sociais das institui¢es
(mais do que. como na Europa pr6-modema. as condi¢es sociais dos indi
vldU08) deeempenhavam as v6rias fun95es orgAnicas.101 A~o Ja
boral, a~o e a in~o das~ sociais criaram um tecno
corpo social. e imaginava-se que ele £osee tio insensfvel • dor quanto 0 cor
po individual sob anestesia geraJ, de modo que se podiam fazer quantas
opel'lW;Oes se quiseue no corpo social sent necessidade de ~o, a menos
que 0 paciente - a pr6pria sodedade - "emitiue gritos e lamentos deplo
r6veis". 0 ~e 8COl'\tecia • pel'(:e~o em tais circunstincias era uma separa
~ triputite 'em agtncia (0 cirurgilo operador), 0 objeto como hyle (0 corpo
d6dl do paciente) eo obeervador (que percebe e confirma 0 resultado con
aeguido). Eatas enun~ posicionais, nio onto16gicas, e mudanun a
natureza cia Jepteaental;io social Veja-se a descril;io daex~que faz
Huueri, na qual __ divilio tripartite ~ evidente mesmo em um indMduo,
o pr6prio ftl6eofo. Eec:reve Husserl em Idem U:

"Se c:orto 0 meu. dedo com UIIlIl faca. enIio um corpo ffsico ~ dndido pela in
trodwwlo neIe de UIIlIl ponta. 0 fluido nele contido escorre, etc OIl mesma
forma. a coila ffIica. '0 meu. cocpO, ~ aquecido ou resfriado pelo contato com
corpos quenIes ou £rios; pode tomar-ee eletric:lunente carregado pelo e<mtato
com uma CXlI'n!ntIe eI't:rica; pode .-umir diferentIes cores lOb il~o
cambiame: e podemextrair4e... ao bater-ee nele".I09

101 Sp.lcer -:rewu um 1851: '"MuiID com\lllWllte c:ompuamoe uma~ • um orpnl8mo vivo.
F.... do 'c:uPo poUtico', da funr;Io __di_ parlIea, do lieu~to e das lIUM

doell\iM> como ...~ uma crlaturL MM uaualmenlleem~ es. expra80es como
~pouco 8IIIpeitancio do qulo pI6Idma •• anaIogiIl. e do qulo lcmge eIa permllle ser Ie
vacIa. ContIIllo, uma 80dedade 6110 complnmlenlle orsaNzada com hue no 11'-1\0 8i8l1ema do
8ft lndividUIII. queq_ podemoa cnz.r havwr maiII do que uwlogia entre e""(dado em Robert
M Y0UIl8. MiItd. 81l1ilr IIIIIl AdIpt4tiDfI ill tht Ni1ItItItftIh CIIIltDy, 211 ed. Nova Iorque, OXford Uni
V8Ntty"-.1990. p.160).
lot Edmund~Lr__ Pmaring to« PIM f1IIlmomerIoIog "'."'0« PItenommoIogic: PhiID60pIry v.
1. Tnd. R. Rofcewicz. A. Sch_. 8onDII, Kluwer Aaclemk:~ 11189. p. 168.
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Es18~o dos elementos da experi~iasines~ca teria sido inconce
btvel num textD escrito par Kant A descri~ de Husserl ~ umao~
tknica, na qual a expe~ corporal se separa da cognitiva, e a experi~

cia ciaa~ novamente se separa destas duas. Um estranho sentimento
de auto-aliena~oresulta de tais cisaes perceptuais. Algo similar aconteceu
entio na sala de opera~

A pr6tica iluminista de realizar procedimentos cir6rgicos num anti
teatro (cuja grandeza rivalizava com 0 palco wagneriano) sofreu uma radi
cal altera~o com a introdu~o da anestesia geraL 0 impacto inicial foi 0 de
aumentar 0 efeito teatral, uma vez que (como jlt observamos) nem 0 cirurgi
10 nem a audi@ncia tinham de se haver com os sentimentos do insensato
paciente. Eis uma desc~lo de uma ampu~o nos primeiros tempos da
anestesia geraI:

"0 Bisturi de amputa'lio, fulgurando por um momento sobre a ca~ do
operador, mergulhou no membro, e com um golpe arUstico de lado a lado
completou uma amputa4;lo circular. Ap6s v4ri08 giros a6reos, a JjJrdna

cortou 0 0880 como se JnoVida a eletricidade. A queda cia perle amputada
foi rec:ebida com aplaWlO8 twnultuosos pelos exdtados estudantIes. 0 ope
rador agradeceu 0 cumprimento com umilv~ formal" .110

Deu-se umaal~o radical no fim do skulo, quando descobertas na teo
ria dos germes e os antisRpticos tratwformaram a sala de oper~i.'Iesde um
palco teatral em urn ambiente esterilizado de ladrilho e mmmote, lavado do
teto ao chio. No Dlkimo Congresso Internacional M~co em 1890, J. Bela
din, de 510 Petersburgo descreveu 0 primeiro usa de uma divisio de vieiro
para separar estudantes e visitantes da arena de 0~.111A janela de vi
dro tornou-se uma tela de pro~o: uma s&ie de espelhos veiculavam a
imagem informativa do procedimento. Aqui a divisio tripartite da perspec
tiva perceptual - agente, matmia e observador - correspondiam a novfs
sima experi@ncia contemporAnea do cinema. No Ensaio sobre a ohm de arIe,
Walter Benjamin investiga 0 cirurgilo eo cameraman (em opos~oao mAgi
co e ao pintor). As opera¢es do cirurgiio e do cameraman 510 nio-aur6ticasi
etas "penetram" 0 ser humanoi contrastadamente, 0 m6.gico e 0 pintor con
frontam a outra pessoa intersubjetivamente, ''homem a homem", como es
creve Benjamin.112

x
o escritor alemio Ernst Jllnger, par diversas vezes ferido na Primei

ra Guerra Mundial, escreveu mais tarde que 0 "sacriffcio" ades~o tee
nol6gica - Ilio apenas baixas de guerra mas taInbSa acidentes industriais

110 Citado em wangensleen e wangensteen. The Rise ofSurpy. p.462
111 Ibid., p. 466.
112 Benjamin. IIIuminlmons. p. 233.
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e de tr6fego - ocorriam agora com previsibilidade estaUstica,m Haviam
sido aceites como um elemento cia exis~ compreensfvel em si mesmo,
gerando por conseguinte no Mtrabalhador"', enquanto novo "tipo" modemo,
o deeenvolvimento de uma "Segunda Conaci~":UEsta Segunda e mais
(ria Conadfncia ~ indicada pela capaciciade, cada vez mais agudamente
desenvolvida, de se ver como um objeto"tlt, Enquanto que a "auto-reflexio"
caradlerlstica da psicologia do "velho estilou tinha como lema U 0 ser huma
no sensfvel", esta Seguncia Consci~ ufocaliza um ser que se coloca fora
cia zona cia dot" ,115 Jnnser associa esta perspectiva modificada com a foto
grafia. 0 "olho artificial" que "trava a bela em vOo tal como 0 laz com 0 ser
hwnano no instante em que ~ rugado em ped~ospor uma explosio",116 Os
poderoeamente pro~ 6rg1os dos sentidos da tecnologia sio 0 novo
"ego" de um sistemas~modificado. Agora do eles a proporcionar a
superffcie porosa entre 0 dentro e 0 fora, simultllneemente 6rgio perceptual
e mecanismo de defesa. A tecnologia como instrumento e anna estende 0

poder hwnano - so mesmo tempo intensificando a vu1nerabilidade do que
Benjamin chama de ~o minUsculo, fnigi1 corpo humano"117 - e deste modo
produz uma contra-necessidade, a de usar a tecnologia como um escudo
protetor contra a uordem mais tria" que ela criL Ji1nger escreve que os uni
formes militares sempre tiveram um ucunho [protetor] de defesa"i. agora,
contudo, U A tecnologitJ i 0 nosso unijorme":

~ a pr6pria ardem tecnol6gica, 0 grande espelho em que as cn:8oeuies objeti
~ da~ vida aparecem mais c1aramenIe, e que Ill! cerra ccmra a gar
ra da dor de uma maneira puticu1ar [...J. N6s, no entanto, erlCOI\traJn0.n08
muito aprofundados no pr<XellllO para cxmeeguirmos ver isto [...J. Fste ~ tanto
mais 0 cuo quanto 0 c:artter de oonforto (leia4e fun;io fantumag6ricaJ da
r.- tec:rdogia Ill! funde mais inequivocamente com a sua caracterlstica de
poder intJtrumentalN.11'

115 Camo pane da.~.. da medidna e dad~do pIldenle, ...u.
tica ..tabeIeceu normM para • pntica dr6rgk:a e, l volta do final do oillOcenllDe, devldo • tal (.'(>0

nhec:iawntD~,_ c:ompIIJlhiu~ de .6de 88 Iomarun uma~ hla
t6riI:a. m.. pennitlmn queo~"hUlNnO'-cakulado: "Quem morre nIo • ilrIportmtllt;
•~ •• rwtio _tre IlI:idenlIts e 0 .-wo da c:ompmhia" (TheodOl' W. Adorno e Max
HodcheiIMr. Dilll«:ticoff.llliglrtmmt. TrIld. John Cuznmlns. Londree, VeDIO, 19'79. p.lW).
114 Ilnwt JOnpr. "Ober den Sc:hmerz"(1932). SIrmIfidIe l'\lorIe, v. 7: F.-ys I: 8etn1d1bmgm %lIT Zdt
(SIutIprd, JCIett.Coaa, 1980), p. 181. Tl'IIdw;Ao pudII1 In: ClIri8tDpher PhIUps (ed).~ iIt
lire MocIml EN. (Nova Iorque, The MetropolitIm Mueeum of Art, 1989).
115 IbId.
116 IbId., p. 182.
117 me eecreve em "0 narrador'" eobn 0 empobledmento da experlfnda devido l PrImeira Guer
ra Mundial: "Uma~ que ainda lola l ..cola num bortde puxado a cavab fIcou lIOb c:6u
aberto numa paIIIIpm onc:le nada havla pennaneddo lnalWrado • nIo 8m' _ nuWftS, e d«.ixo
cleIM, man campo de~ de~ e expbllea datruidOl'llll, estava 0 mini8:ulo, fr6gil em
pohulNlno"
1I·~p.174.
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No "'grande espeIho" cia tll!cnoJop, a iJNgem que re10ma esta deslocada.
refIetida num pluG diferente. no qual a peuoa se v~ como um corpo fisico
divorc:iado cia vulnerabilidade IeNOrial - um corpo estaUstico, cujo com
porIIunentD pode lei' calcuJado; um corpo de desempenho, cujas a¢es po
dem ... medid.u relativamente. "'norma"; um corpo virtual, capaz de su
portH os choques da modemidade &em sentir dOI'. Como escreve JQnger: "E
qUMe como Ie 0 lIer humano pudeeee empenhar-se em criar um esp8l;O em
que a dor [.•.Jfolie vista como uma i1usio".119

Vimos que Adorno identi.ficou a Art Nouveau como uma continua
~ cia lanfuma80ria mercadol6gica wagneriana. Novamente, a unidade de
auperflde provocou 0 efeito fanta8mllg6rico. Pouco antes cia guerra, este
movimento negou. a~ cia fragmen~, representando 0 corpo
como uma superf1cie omunentaJ. como se refleti.ndo 0 avesso do escudo
protetor cia tll!cnoiogia. A ecIosio cia guerra fez com que semelhante nega
~ i' nIo folie poutveL 0 Manifesto DadA de BerUm. de 1918, anunciava:
'"A maia alta artie aer6 aquela que no leU conteUdo conscienle apresenle os
proNemu inumer6veis do dia. a ute que foi visiveJmenle abalada peJas
exploe&!s cia aemana pusada. que esta etemamente a lentar coligir os seus
membroe depoia do choque (aah) de ontem".120 Epossfvel uma leitura dos
retratlos (portnIits) de arti8tas expressioniatas que veja na superflcie do oosto,
desarmado e exposto, a impresaio material desle abalo Iea\oI6gico. (Isto
opae Ie cabUnente A inleIpre~ fascis1a do expressionismo como ute
depnerac:J., que ontologiza a apat"@ncia de superftcie e reduz a histOria l\ .
biologia.) No p6s-guerra, 0 vigol'08O movimento da fotomontagem fez
igualmente do corpo fragmentado a sua matima e substincia.l21 Mas 0 efeito
era 0 de juntar os fragmentos novamente em imagens que parecessem im
p&viu Ador. POr exemplo, na montagem de Hannah Hoell. de 1926, Mo
nument H: Vlmify, a imagem ~ unificada com precisio, criando uma superff
de coerente (qui~ perturbadora) - mas sem a unidade superimposta do
fantumag6rico.

Ao mesmo tempo, 0 padrio de superficie, como uma represen~io

abenta cia razio, dacoerfndA e da ordem. se tomou a forma dominanle de
represen"o do corpo sociIIl que a tecnologia havia criado - e que de fato
nIo poderia lei' percebido de oun maneira. Em 1933, JQnger escreveu a
introdw;io a um livro· de fotografias, no qual ddades e campos alemies
formam uma plant-. superficial de ordena~oabenta que ~ a marca da Iee
nologia instrumental A mesma esWica ~ visive! no "plano" sovi~co; 0 seu
quadro organizacional de 1924 mosn a sodedade inleira cia perspectiva do

11'JGnpr, p. tIM.
1211 Qtado IIl\Robert Hust-. The SItoc:k ojfht NIrD. Ed. leV. Nova Iorque. AIfnd A. Knopf. 1991. p.
68.
121 No.-lo80In &udeIaire.1leIljlmtln t.Ja polIitiVlUnmlle cia montagem dnem6tica como~
~ ciafnIgInen~ em UD\ prirIdpIo COMtrutivo.
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poder centralizado em termos das suas unidades produtivu - do 89> aos
palitos de f6sforo.

Nestas imagens, a es~ da superftcie devolve eo oblervador a
pe~ tranquilizadora da racionalidade do conjunto do corpo lIOCiaJ.
que quando visto a partir do seu corpo pu1icuJar ~ percebida como uma
a~Ainteireza. E no entanto, se 0 indivfduo encontra um ponto de vista
a partir do qual posse ver-se a si mesmo como inteiro, 0 tecno-corpo IOdal
desaparece de vista. No fucismo (e isto ~ uma chave para a es*ic:a fuda
ta), este dilema de~o~ superado por uma fantumagoria do indiv1
duo enquanto parte de uma multidio que fol'DUl, eJa pr6pria, um conjunto
integral - um IIomamento de massa", para uaar 0 termo de Siegfried KJa
cauer, que agrada como uma es~ da superftcie, um padrlo cl.mdivj
dualizado, formal e regular - butante assemeIhado eo plano~. A
Urforma desta esteti.ca j6 eslli presente nu 6peru de Waper na~
do coro, a qual antecipa a sau~ a Hitler peIa multidio. Mas, nIo~
mas esquecer que 0 fascismo nIo ~ ele proprio responl6vel peIa~o
transformada,. u prod~Oes musicais dos anos 1930 usanun este/mt!m\O
motivo-padrio (Hitler era um aficcionado em musicais estadunidenees).

XI
Estamos de volta - ap6s longo desvio - As preocu~&w de Ben

jamin no final do Ensaio sabre a obra de artie: a crise da~ cogniti.
va causada pela ali~ dos sentidoa, que torna possfvel A humanidade
visionar a sua propria des~ prazeirosamente. a imporlante lembnr
que este ensaio foi publicac:lo pela primeira vez em 1936. Naque1e II81DO

ano,Jacques Lacan viajou a Marienbad para apresentar umacom~A
Assoc~o Psicanal1ti.ca Internacional, na qual formulava peJa primeira vez
a sua teoria do IIest'gio do espeJho".122 EIa descrevia 0 momento em que a
crianQl de seis a dezoito meses reconhece triunlImtemente a sua m..sem
especular, e se identi.fica com eJa enquanto unidade corporal iJnagin6ria.
Esta experi@ncia narcisista do eu como um "reflexo" especu1ar ~ uma expe
ri@ncia de des(re)conhecimento. 0 sujeito identi.fica-se A imagem como a
"forma" (Gestalt) do ego, de uma maneira que esconde a sua pr6pria falta
(lack). Conduz, retroativamente, a uma fantasia do "COrpo-em-peda~"

(corps morale). Hal Foster situou esta teoria no contexto hist6rico do primei
ro fascismo, e indicou u conexOes pessoais en. Lacan e artiatu surra
listas que fizeram do cotpO fragmentac:lo 0 seu tema.12S Creio ser possfve1 le
var mui~ lange 0 alcance desta contextu.Ji~,de forma a que 0 est6gio
do espelho posse ser lido como uma teoria do fucismo.

122 Na verdade, este etII8io nwa foi pubIlcado. Uma WIlIio dlferwnlll, meri.da aquI, IpIIUU em
1~.

123 Ver Fosler,·Armor Fou·, 0c:t0beT 57 (Primavera de 1991). Esta~ cleve muitD _ diIcImi
menllDs de Foster.
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A experi~ia descrita por Lacan pode (ou nio) ser um estligio uni
venal na psicologia desenvo~tistB,mas a sua importancia em tennos
psicanalfticos parece apenas a postmori como a~o diferida (NachtrtJgli
c:hkdt), quando a Iem~ desta fantasia infantil ~ desencadeada na me
m6ria do adultn por algum elementn da sua situa~o presente. Assim, a si
gnifidnda da teoria de Lacan emerge apenas no contextn hist6rico da mo
demidade, como precisamente a experi~ do corpo fnigil e dos perigos
que Ihe traz a fragmentar;&o, a qual reproduz 0 trauma do eventn infantil
original (a fantasia do corps moraU). 0 proprio Lacan reconheceu a especifi
cidade hiat6rica <las desordens narcisistas, comentando que 0 principal arti
ga de Freud sobre 0 narcisismo, llio por acaso, "data do co~ da guerra
de 1914, e ~ butante comovedor pensar que era naquele tempo que Freud
estava a desenvolver tal constru~".lU

No dia seguinte Aleitura do seu artigo em Marienbad, Lacan aban
donou 0 Congresao e tDmou 0 treIn para Berlim, para ver os Jogos Olfmpi
cos a ser disputadoe alil25 Em uma nota ao Ensaio sobre a obra de arte,
Benjamin fez um comentmio sobre estas Olimpfadas modemas, as quais,
disse, diferiam dos seus prot6tipos antigos na medida em que eram menos
uma contenda do que um procedimentn de medi~o tecnol6gica precisa,
uma forma de teste mais do que uma com~0.126Baseando-se em JOnger,
Foster nota que 0 fascismo exibia 0 corpo ffsico como uma es~ede arma
dura contra a fragmenta~, e tamWm contra a dor. 0 corpo armadurado e
mecanizado, com a sua liuperftcie galvanizada e rostn met6Jico de Angulos
agudos, oferecia a lluslo da invulnerabiJidade. Trata-se do corpo vistn do
ponto de vista da "segunda~",descrita por JOnger como "entnr
pecida" contra 0 sentimento. (A palavra nareisismo vem da mesma raiz de
nare6ticol) Mas Ie 0 fuclsmo medrou a partir da represen~do corpo
como-armadun, esta nlo era a sua (mica forma es~ca a tel relevAncia
pera esta problem6tica.

XII
H4 duas au~efini¢esdo fascismo que, para terminar, gostaria de

tel em consid~o.A primeira ~ umad~ que faz Joseph Goebbels
em carta de 1~: "N6s, que delineamos a politica da Alemanha modema,
sentimo-nos peseoas artfaticas, mvestidas da grande responsabiJidade de
formar a partir da matl&ia prima <las massas uma estrutura s6lida e hem
talhada de um PmxI' [Volk).U1 Eata ~ a versio tecnol6gica do milo da auto
genese, com as suas divis&!s entre agente (aqui. os lideres fascistas) e a

124 1JIe SmriruIrI.ofJIla(IUSr-. BooIc I: Fmul'. PIIpn'S on TecIrnique, 1953-S4. Ed. JIlClp8-AIain Mi
ller. T••JohnForrnller. Nova loIque, W. W. NorlDn 6: Co.,1988. p.118.
125 V. David u.e.y.lAClDI hi Conftls (Nova Iorque, Veno, 1990) pua Ulnad~ cia viapn
der-.Marimbacle BerUm.
I2I1leDjamin.a--r. St:hrijtm I. p. 1039.
127 Citado em Rainer Stollman. "FuclH PoIitb ... Total Work of Art'. New GmIwm OilUjtle 14
(Prima- de 19'18). P. 47.
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massa (a hyle indiferenciad.. 80m II qwzl Ie age). Lembrar-noe-emoe de que
esta divisIo ~ tripartite. HA igualmente 0 obeervador, que ....be... atrav& c:Ia
observ~o. 0 geNa cia plOpapnda fudsta era 0 de ofeIecer AI~ 1ID\

papel duplo, 0 de &er.observador bem como a mua inerte a lei' lormac:Ia e
moldada. E aind.. devido a um desloaunenlD do 1upr cia dar, deYido eo
conseqO.ente des(re)conhecimento, a muaa-como-eucmnda pennanece de
alguma forma imperturb6vel diante do espet'culo da IIUApr6pia manipu
la~io - em. grande medida como Husser). eo abrir 0 leU declo com um
corte. No filme de Leni RiefenstahJ. de 1~, Triunfo. von'" (de que Ben
jamin. eo e&Crever 0 Ensaio IIObre a om de artie, certaJnente tirlha conheci
mentlo), as massu mobilizadas preenchem 011 campos do est6dio de Nu
remberg e a tela do cinema, de maneira que 011 padr&!s de superflde ofere.
cem. uma com~o agracUvel do lDdo, permitindo eo elpectilldor esque
cer 0 plOp6silD da~, a mili~o da lIOciedade para a teleoJogia
da feitura da guerra. A~ Caculta uma lbIeS~ cia~, um
visionamenlD da "eena" com um prazer desinllerUlado, mesmo quando a
cena ~ umap~o, por meio do ritual. de IDda uma sodedade para 0

sacriffcio inquestionAvel e, no limite, para a dea~, 0 a.....trio e a
morte.

Em 0 triunjO da vonttlde, Rudolf Hess grita para a multidlo na arena:
"A Alem.anha ~ Hitler, e Hitler ~ a Alemanhal" E usim chepmos l -sun
da auto-d~do fasdsmo. 0 sentido intlencional ~ 0 de que Hitler en
came lDdo 0 pOder cia na~ alemi. Mas Ie virarmoe a ctmera para Hitler
de uma maneira nlo aurAtica. islD 4 Ie usarmOll eatle aparato tecnol6gico
como uma ajuda A compreenalo IeDIOrial do mundo exterior eo inWs de
como uma fugtl dele, fantumas6rica ou nu:iailIta, enIio vemos aJao muito
diverso.

SabemOll que em 1932 (sob a~ do cantor de 6pera Paul Devri
ent) Hitler praticou as suas exprelII6es faciaia de&onte a um e.peIho,UI com
vista a obter 0 que ele cria &er 0 efeito apropriado. Ii' raz6eI para aaeditar
que eate efeilD nloera expreasivo, DUlS reflexivo, devolvendo eo hoJnem.da..
multidao a SUA pr6pria imagem - a imasem nu:iailIta de um ego intac:to,
construfdo contra 0 medo docorpo-em-~Uf

Em 1872,. OIarles Darwin publicou A uprasIo dJIs~ no ,.",.,.
e nos llnimais, exprimindo a sua pr6pria dMda para com a obra de a.rles
Bell. 0 Iivro de Darwin foi 0 primeiro do gfnero a fazer 1180 de fotoplfiu
ao inVM -de desenhos, 0 que pennitiu uma maior pred8Iode U\6Ji8e c:Ias
expreasae& faciais das eD\O¢es humanas. Se Ie compararem fotografias c:Ias.

121 Hider havia de t.l1NlDlllra~ oe..6JB1o- wcaia pm 'VOlta de 1932. qIiI_1IlIkIIco 0

acomeIhou. treiIlar • wz com Devrleftt (lIMCido Paul Stlebel--W.J....), 0 que Hilln,. entre aIlrlI
e novembro daqueIe ana, durante • _ vIapnIeWk1nlIa. (V. Wemer MIller. NIDlfHi*: r..-
~MyfIw~. Muniqur.BatIt V 19'16. P. 291ft).
129 Max PIcard !ala por experilndl pr6pda de MmalfdadeM que _ 0 I'llIIID de HiIIIr, M_
roMo Il1o como d. er- Iidaa. _ de er- pNdIa __ IIduacIoM (I'kaId. HMIrr ill 0wIIIlla.
Trad. Heimidl Hawer. HizwdaIe, IIIfncU, H8nry R.sa-YCompmy, 1974. P. 71).
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.exp-o. fKiUI de Hider, bUa cmno ele as praticava enfrentado ao espe
lbo, ClllII\ _lotopafiu no livro de Darwin. poder6 esperar-8e destas expres
lI6es que c:anotl!m~ agreeaivu - raiva e f6.ria. au. pode presumir
Ie que Hitler devia tier tentado pra;etar 0 I'OlIto imperme6veL "annadurado"
de qUe .. }Ongel', e que en tio tfpico cia ute nazi. Mas de fato as duas
~ deecri... por Duwin que condizem com as fotografiu de Hitler
110 MIaZ dftren_ d.... duu. .

A primeira~~ 0 medo. Ou...-ee a descri~io de Darwin:

MOlnfonnt 0 medo. inueu._ numa asemia de terror [...Jas _ daB na
riMa. ctiJaIam~ [•••Jproduz-ee um mavimento convulsivo e ...
Cl'+* IlQ8 Wlioa, um tremor na bochecha ctn:ava [...J08 globes oculares
• fbaan no objeID de timor [•..J08 m6Ic:u1oe do CXll'pO podem tornaHIe rfgi
doe [•..J• mI08a1~ • cerrun e abrem [•..J 08 bnl;oe podem
~ c:ano que pull afuIar aJsum perigo tIl!rrfve1. 011 podem~ joga
doeem et.coIlIn:IIe lOIn a c:aberiaM

.130

Ii' umaeegunda~,identifD.vel nos gestos de Hitler. ao que Darwin
chama de "lOfrimento do corpo e do espfrito (mind): 0 pranto", e as fotop
fiu reIevan_.,especifiaunentle, de rostos de~as a gritar e a chorar.
Duwin elICI'eVe:

M A~do Ubio superior alr;a a came daB perIII!s cimeiru daB bochec:hu,
e produz uma dobra f...leu...acentuada em cacia uma delaa - a dobra na
ecHabiIl - que C'OI'n! de perto du _ du narinu aN IlO8 cantDe cia boca e
mail abaixo. EIIta dobra ou ruga pode~ vista em todu as fotografiu, e ~

......carw:b!dlItica cia elCpf!lIlo de uma crianr;a empranto [...r.m

A camera pode ajudar-noa no conhecimento do faacismo, porque faculta .
uma experienda "~ca" que ~ nio-aurAtica, criticamente "verificante"
(.liftg),W capturando com. a sua "6tica inconsciente"m precisamente a di
nlmica do nardsismo cia qual depende a politica do fascismo, mas que a
.pr6pria~ aW'lltica deste dltimo vela. SemeJhante conhecimento nio ~

hiatoricista. A juata~odu fotognfia de Hitler e das Uus~&!s de Da
rwin nIo responderlo .. complexidades de, questilo de von Ranke sobre
"como de lato en" na A1eINlnha. ou quanto ao que determinou a particu1a
ridade cia IIWl hist6ria. Antes, a juata~ cria uma~sin~ca

que J-e.oa no nouo pr6prio tI!mpo, permitindo-nos, hoje. um duplo reco
nhedmento - primeiro, da noaa pr6pria inftnci8, na qual, para tantos de
n6s, a face de Hitler aparecia como a~o do mal. bicho-papio dos
nouos pr6pri08 tlemores de infAncia. Em 8egundo lugar, ela choca-nos no

130 o.n. DuwiII. 1lw~of"" £IllOtiGeIs iN Mal ad AIIi_.. Pn!f6do de Konrad LoNnz.
0lIcIp, UnIvwIIty aI0llcIa0PI-.. 1965. P. 291.
m IbId.. p. U9.
1SI~~p.229.

us IbId.. p. 23'7.



sentido daco~ de que 0 narcisismo que desenvolvemos quando
adultos, 0 qual funciona como uma b\ctica anestesiante contra 0 choque da
exper~modema -e a que diariamente a imagem-fantasmagona da
culture. de massa faz apelo - ~ a base a partir da qual 0 fascismo pode no
vamente irromper. Para citar Benjamin. "Ao barrar-se a experi@ncia [da
idade do industrialismo de Juga escala, in6spito e cegante1 0 olho percebe
uma experi~de uma natureza complementar, na forma da sua imagem
posterior (after-inulge) espont8nee.".lSf 0 fascismo ~ esta imagem posterior.
No lIeU espeIho reftetor nos reconhecemos a n6s proprios.

1M1lenjamIrI.~.po 111.
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