
Se os conteudos de nossa cultura nao sao neutros na real/
dade, mas possuem um carater mascul/no, isso se deve a uma
complleada fuslo de motivos hist6rlcos e psico!6gicos.

A cultura, que em ultima instlncla eum estado dos sujeitos,
toma seu rumo por entre as objetiva~oes do esplrito. Ora, a esfera
do objetivo se estende e ampl/a cada vez mais com os progressos
dos grandes per/odos. Os indivlduos, no entanto, que recorrerao
por si mesmos, todas as etapas, flcam atrasados em seus interes
ses, em sua evolu~o, em sua produtividade individual. A cultura
objetiva aparece asslm por ultimo como uma cultura em gerai.
Sua inse~o no sUjeito deixa de ser seu sentldo e fim proprios
para converter-se em assunto prlvado e pessoal, sem Import:Ancla
not6ria. A marcha acelerada da evolu~o empurra as colsas mals
que os homens, e 0 "div6rcio entre 0 trabalhador e os meios de
trabalho" aparece simplesmente como um caso especial econdmlco
da tend~ncla geral de acentuar, na eflcacla e valor da cultura, nio
o homem, mas 0 desenvolvimento e a perfelr;§o das realidades
objetlvas.

Esta "coisificar;§o" da nossa cultura - que, nio necessita ser
demonstrada -, guarda estreita relat;io com outro Importante
tra~o seu: a especlalidade ("el especlal/smo"). 0 homem que pro
duz, nio um todo, mas um peda~o sem sentJdo proprio, sem valor
proprio, nio pode colocar sua pessoa em sua obra, nao pode con
templar-se em seu trabalho. Entre a Integridade do produto e a
Integridade do produtor exlste um nexo constante, como 0 que se
cumpre na obra artlstlca, cuja unldade substantiva exlge um cria
dor unico e se rebela contra toda coordenar;§o de labores especi
ais diferenciados. Na produ~ao especlal/zada, 0 sujelto permanece
como que alheio ao trabalho. 0 resultado de seu labor se Incorpora
a um conJunto impessaal, a cUjas eXig~ncias objetivas se hB de
submeter. 0 conjunto se contrap6e, por assim dlzer, a cada uin
dos colaboradores que nao 0 contemplam como coisa propria e 0
reflexo de sua personal/dade. se na nossa cultura 0 e/emento real
nao predominasse sabre 0 assunto pessoal, seria Imposslvel a
modema divislo do trabalho. Mas, por outro lado, se a divlsao do
trabalho nao exlstlsse, os conteudos da cultura nao teriam adqui
rido esse carater de marcada objetlvldade.

"A dlvlsao do trabalho"
Jorge Simmer

• Fl1IgmentD de Cultura Femlnlna y otros ens.!)'OS. Trad. Eugenio Imaz et illII. In:
Rev#stlI de Oddente. Madrid: Imprenta de Gala.
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PASSAGENS DE BOND COM MACHADO II
Do ra" i cad.lra el6trlca

Ana Lulza Andrade-

se qued6 muy assombredo y slgue donde eJlos 10 llevan, pero
al punto de entrar en un gran sal6n se presentll en su espIrltu
la representllld6n detIIlllIda de UIIlI ala com Juec:es, un SlICe~

dote, un medico y parlentes, y a un costIIdo Ia gran I1IIqUlIlll
de e1etrocucl6n.

Macedonlo Fernandez. '"CIrurgla ps(qulca de extIrpad6n"

No quadro moderno de mudan~s Industrials finlsseculares
um corpus de saberes clentfficos se desmembra, a exemplo da
fragmentacao do corpo anat6mlco, gracas ao advento da anestesla
clrurglca. Concomltante i1s passagens de um tempo continuo de
labor a um tempo descontinuo capltallsta e regulado pelo trabalho
assalarlado, no aceleramento das ttknleas reprodutlvas, cresce a
Industria da Imprensa de onde emergem os cronlstas, a Industria
do tabaco, de onde emergem as tabacarlas e a Industria das mo
das, de onde emergem os modlstas, s6 para menclonar alguns
exemplos da profisslonallzac§o Industrial.

Sao slgnlficantes as passagens entre 0 romanclsta e 0 cro
nlsta Machado de Assls, por ocorrerem a partir de um labor cultl
vado das letras em dlrec§o aos cultos profanos da velocldade e das
substitul~es dos valores e habltos desse processo de mudanca.
Do contexto de uma socledade escravocrata nlo serla dlffcll con
c1uir com eSte Machado mals democratlco, mals mundano e me
nos letrado: "os pergamlnhos ja nlo sao as asas de fearo. Muda
ram as cenas; 0 talento tem asas pr6prlas para voar; senso bas
tante para aqullatar as culpas arlstocratlcas e as probldades crvl
cas".l Dar Machado favorecer "-uma arlstocracla, nao bastarda, mas
legltimada pelo trabalho ou pelo suor vazado nas lucubracOes In-

• Doutora em Teona Ute!ina e Uteratura Brasllelra - UFSC.
1 MACHADO DE ASSIS. "0 Jamal e 0 Uvro" In: Obra Completll. Vol. III. arg. Al'rfnlo
Coutlnho. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1992, pp. 943-963. Asd~ subseqoentes
se referem B mesma edl~.
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dustrlais" (p. 947).
o trabalho proflsslonal, slncronlzado ao tempo Industrial ca

pitallsta, se sobressal entio, adlantando, prlnclpalmente no Ma
chado cronlsta, uma compreensio esqulzofrinlca deleuzlana da
maquina desejante: de urn lado, louva a forma de produ~o da
imprensa-industrla modema, embarca no bond f1nancelro do capi
tal e nele se move atraves da "Industrla-credlto" a partir da qual "0
jornallsmo nao e senao um grande banco Intelectual, grande mo
netarlza~io da Idela" (p. 947). Por outro lado, aponta crltlcamente
para os detritos de suas dlsfun~Oes reclassiflcando-os como "con
sequenclas pecuniarlas": "fanquelros IIterarlos", "folhetlnlstas",
dlferentes tlpos de "parasltas" e 0 "empregado publico aposen
tado", f1guras que se espalhani como sub-produtos ou dlsparates
da maqulna, entre 0 dominlo publico e 0 prlvado, ao serem excluf
dos de uma polftlca econ6mlca cada vez mals consumlsta.

Entre 0 produto e 0 sub-produto da maqulna Industrial, ou
seja, entre 0 cronlsta e as dlversas sub-categorlas da serle apon
tada por Machado de Assls, se poslclonarla 0 d3ndl, pols, como
ressalta Raul Antelo a respelto de Jolo do rio, "0 dandlsmo e urn
modo de cultura que se caracterlza por ser do contra. Ele apela ao
frfvolo para se opor 210 serlo, luta contra 0 pragmatlsmo, defen
dendo 0 Ideallsmo; despreza a cultura, cultlvando a agudeza, e
contra os valores do progresso, levanta 0 Ideal retra" (p. 74).2 Na
adesao ~ brevldade de habltos Impactuals de eletrlzantes movl
mentos maquinlcos, desterrltorlallzadores dos valores de uma mo
narqula escravocrata, Machado passa a operar por cortes econ6ml
cos, na produ~o fragmentarla dos tempos modernos, trazendo
nos, dos choques eletrlcos atraves de saberes desconexos que nos
IIgam ~s mais recentes tecnologlas. Transporta-nos, em suas cra
nicas, primelro de qulnze dlas em qulnze dlas, e depols semanal
mente, de bond, a urn mundo urbano que se oferece ao lel
torjpassagelro atual, no reglstro das mudan~as dos habltos de
seus passagelros de entao, seja como sensor cultural, seja como
observador crftlco de valores que se substltuem e se redlstrlbuem
entre antigos e novos territ6rlos.3

Nlcolau Sevcenko nos oferece urn retrato dessas passagens

2 ANTELO, Raul. 1010 do RIo. 0 dlndl e a especu,.t;Io. Rio de Janeiro: Uvrarla TaUl'\ls,
Timbre Editors, 1989. ExpIlcando 0 dlscurso da cr&nlca em reI~ A hlst6rla, Raul
AntIllo nos dlz que: "0 dlscurso da cr&nlca, em JoIo do Rio, 6 0 dlscurso de uma
mlnorla sem hlst6rla que tenta contar a HIst6rla. A de~ 6 hlst6r1a - ela 6 sempre
expresslo da verdade - e a verdade da dan~ 6 0 prazer am~ e ntbalxado
~as leis de colsa pUblica- (p. 67).

Consultar, a respelto, mlnha Introdu~ As cr&nlcas de bond de Machado de AssIs,
onde 0 sentldo de bond se llga eo de cr&nlca atra~s do movlmento de des ou
transaQSes capltallstas, e sues subseqQentes desten1torlall~. ANDRADE, Ana
WiD. "Passagens de bond com Machado-, In: Tnlvem. 33 - A estMIca do fnJg
mento. Ilha de santa Catarlna: EdUFSC, ago~, 1996.
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f1nlsseculares a modemidade carioca atraves das cr6nicas macha
dlanas e de loao do Rio, cr6nlcas. estas que carregam 0 leltor por
um r1tmo de velocldade dlferenclada desde os bonds movldos por
burros a sua nova forma vertlginosa e aut6noma, por trllhos eletri
cos. Esta nova coletividade eletrizante do bond nao s6 desperta 0
passagelro para um mundo industrial de publicidade, mas provoca
quest5es de frontelras antes demarcadas, como as de habitos pri
vados que se fazem publlcos, e que se exempllflcam em determl
nada cr6nica pelo ato de fumar dentro do bond. Sevcenko chama a
aten~o para a nao coincld~ncla da critlca de Machado (ou 0 seu
anacronismo) com ados passagelros, quando este percebe que a
fumaca levantada pelo fume do condutor e que se espalhaaos
passagelros nao os perturba pols para estes se tratava de autorl
dade que, em sua proxlmldade aos poderes mitlcos da tecnologia
moderna, era Identlflcada aprodu~o da propria eletricidade.4

Em cranlca de 16/7/1894, em A semana, Machado relatlvlza
a semana rica em eventos a registrar, a semana pobre, dizendo
ser esta ultima a sua preferlda e personlflcando 0 mensagelro de
eventos da semana numa senhora com quem dlaloga sobre eles.
Como IIustracao desse relatlvismo entre os eventos pobres ou
rlcos, reglstra 0 escorregao de um Individuo numa casea. de bana
na seguldo pelo evento Impactual da queda de um edlfl'clo - a
Fabrlca de Chltas - quando a senhora que Ihe traz a noticla Ima
gina, chocada, a traglca posslbllldade de um desastre malor se 0
bond passasse por all exatamente no momento da queda do edifl'
cio: "Que desastre, meu Deus! que terrivel desastre!"

"- Terrfvel, mlnha senhora? N80 nego que fosse felo, mas 0 mal
seria multo melhor que 0 bem. Perd80; n80 gestlcule antes de ouvlr
ate 0 tim... Replto que 0 bern compensaria 0 mal. Imagine que
mon1a gente, que havla pemas esmlgalhadas, ventres estr1pados,
crtnlosarrebentados, Iiigrimas, gritos, vluvas, 6rtaos, angustlas,
desesperos... Era trtste, mas que comOt;lo publica I que assunto ter
tii para tres dlasl Recorde-se da Martona.

- Que Mortona?
- Crelo que houve um desastre deste nome; n80 me lembro

bem, mas fol neg6clo em que se falou tres dlas. N6s preclsamos de
corno95es publlcas, 580 os banhos e~ricos da ddade. Como duram
pouco, devem ser fortes. OIhe 0 caso Mancinelli..." (p. 623).

A cranlca termina com um tlpo de hlsterlsmo nervoso da
parte do cronlsta e da senhora, que parecem perder 0 controle
contamlnando-se com a desordem vertlginosa do que poderla ter
ocorrido se 0 bond tlvesse passado e, interrompendo a conversa,

4 SEVCENKO. Nlcolau. '"'A capital IlTl!Idlante: ~Ica. rltmos e rltos do Rio" In: Hlstdf1a
da Vida Prlvada no BrasIl. Vol. 3 - ReplJbllClI: da Be/Ie ~ue j era do R«/Iq. SIo
Paulo: Ca. des letras. 1998. pp. 540-550.
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fogem, cada urn para 0 seu lado. Com este exemplo de desastre,
ou do hlsterico Imaglnarlo do que poderla ter sldo, Machado nio s6
i1ustra a raplda transforma~o que se abre de urn cenarlo de cho
ques modemos (e a Incapacldade de reter a mem6rla da transfor
ma~o) mas anteclpa 0 sensacionalismo da noticia via midia con
sumlsta da industria cultural que se especiallzara nas series de
casos de desastres escabl'OSOs e que vai do jomal (p. ex. A Ultima
Hora) a televlsio (p. ex. 0 programa Aqul e Agora).

No entanto, sio os choques eletrlcos de uma intenslfica~o

maqufnica que afeta os rltmos e os sentldos de urn sujeito - "0
excesso de contradi<;5es e crlspa<;5es, estfmulos e choques desco
nexos, aleat6r1os e atordoantesitS - que aqul nos Interessam,
tanto para restabelecer elos que se perdem entre as sensac5es
humanas em suas mudancas rapidas em rela~o a apreensio do
mundo finissecular (a malor aptldio a partir de entio para Identlfi
car-se as descargas Imagfstlcas breves da arte Industrial do cine
ma segundo Benjamin), como para poder ler essas mudancas ma
qufnlco-orgAnlcas em seus efeltos psfqulcos geradores de carenclas
ou de excessos, segundo as condl(;5es adversas que colocam 0
sujeito em desequilibrlo com ele mesmo, ao encontrar-se, neste
meta febrll/fabrll, submetldo a overdoses contradlt6r1as entre In
tensos estados de ansledades e letarglas repetltlvas e que antecl
pam, Inclusive, 0 nosso frequente stress contemporAneo.

Epertinente registrar que, se por um lado, os prlnciplos da
via psicanalitica que Freud ira segulr denotam entio estudos so
maticos como 0 da histerla, ou seja, 0 sintoma fislol6gico que se
expressa numa causa psfqulca, por outro lado, a pslqulatrla ja
comeca a se constltulr artlficlalmente, como produto de laborat6
rio, consequencia do desenvolvimento da industria farmaceutica.
Aqui mesmo reside a dobra amblvalente do remedio/veneno
(pharmak6s/pharmakon) que pode curar ou matar segundo a co
nhecida leitura de Platio feita por Derrlda. Fica tambem evidente
que 0 allvio imedlato a dor do paciente com a droga, toma a
venda, para a industria farmaceutica, bern mals lucratlva que a
que envolve a pratlca da psicanallse. Voltando-se a sociedade para
a nova rellglao do consumo, e despertando-se para urn mundo de
publlcldade atraves do dlscurso da industria da propaganda de
novo apelo visual e inclusive, fotografico, deduz-se que a psi
quiatria une, desde os seus iniclos, 0 mals do capital ao mals do
gozo, ao estimular 0 uso des drogas, contribulndo c1aramente para
o cresclmento do vielo.

Numa entrevista de vlnte anos atras, 0 poeta William

5 CARVALHO, sergio Lege T. de. -A satura~o do olhar ell vertlgem dos sentidos'" In:
Revlstll dlJ USP 32 - DossJa SocJedlJde de fMSA e Ident/dllde. Slo Paulo: EcIUSP,
dez-fev, 1996-1997, p. 131.
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Burroughs descreve suas experl~ncias com 0 vkio e com os vicia
dos, discrlminando entre os alucln6genos e os anesteslcos: os
primeiros produzem 0 visionarlsmo como por exemplo, "a sensa
~io de estar [me] movendo em alta velocidade atraves do espa
~o.., apesar de diminulrem os sonhos. Ao contrario, os anestesicos,
como drogas sedativas, incluindo 0 alcool, a mortlna, os barbiturl
cos, os tranquilizantes, serlam contra-indlcativas para 0 trabalho
crlatlvo. Como imagem, 0 vlcio para Burroughs tem 0 efelto narco
tizante de "substituir a dor de uma punhalada no escuro":

"sabemos que a morfIna crta uma c:obertura em tomo das celulas e
que os vldados silo pratlcarnente Imunes a certos vfrus, 6 gripe e a
doenc;as resplrat6rias. Esimples, porque 0 vfrus da gripe tem que
fazer um fum nos receptores das celulas. Como eles silo recobertos,
quando a pessoa ~ vldada, 0 virus n80 consegue penetrar. TIlo logo
a morflna ~ suprimlda, os vldados aparecem lmedlatamente com
resfrlados e frequentemente com gripe".6

A manipula~o artificial do organismo pelas drogas exerce 0
mesmo efelto narcotlzante dos sentldos pelos melos de comunlca
~io de massa ao provarem ser substltutos notavels da dor do vl
ciado. Os Junkies adoram ver televldo. Billie Holiday disse que
sabia que estava largando as drogas quando delxou de ver televi
sio (p. 139). Em seus conhecldos cut-ups Burroughs busca expan
dlr 0 nosso campo de vldo Ugando eletrlcldade e sistema nervoso
ao estabelecer novas rela~es entre as palavras e as imagens,
entrecruzando as leituras das colunas do jornal Nation como
exempllflca no resultado do InstantAneo:

"os nervos dos homens hoje nos cercam. Cada expansllo tecnol6
glea que sal ~ eletrica e envolve um ato de amblente coIetIvo. 0
pr6prlo sistema do rneJo ambJente nervoso humano pode ser repro
gramado com tocIos os seus valores Individuals e sodals porque ele
~ e~nda. Ele programa loglcamente tlo rapldo quanto qualquer
cadela de radio ~ engolida pelo novo amblente. A ordem sensorial"
(p.142).

Mas Freud ja havia IIgado, em seus escrltos de 1893 a 1895,
a excita~o nervosa ao sistema eletrlco em seu estudo da conver
sio afetiva que constitui a 0 fen6meno somatico do hlsterism07:

. 6 WIlliam BurT'Oughs. Apud: MAFFEI, Marcos (sel.). Os esa1tores. As hlst6nc.s
entn1Vtstlls ,. Pflrts ReVIeW. SIo Paulo: Oa. des Letras, 1988, p. 137. Sobre 0
vlslonar1smo, 0 oIhar e as dregas, consultar J~ Miguel Wlsnik "Ilumlna¢e$
profanas,poetas, profettas e dregaclos"ln a Olher, organl~ Adauto NOVIes, Sio
Paulo: Oa. des Letras, 1988. p. 283.
7 BREUER, Joseph; FREUD, SigmUnd. Hystet1al/ Conversions. In: Studies In Hysteria.
Trad, James Stratchev. New York: BasIc Books, The Hogan Press, 1955, pp. 203-214.
Freud ~ 0 exemplo de tussis netVOSiJ de Anna O. quando a ansledade moral proVOCll
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se a tensio num sistema torna-se excessivamente alta, exlste 0
perigo de urn corte ocorrer em certos pontos fracos no Insula
mento. Ar ofen6meno eletrlco aparece em pontos anormals; ou,
se dols f10s se aproxlmam um do outro, ha um curto-circuito. Ja
que uma mudan~ permanente produziu-se nestes pontos, 0 dis
turblo que emerge recorre constantemente se a tensao aumenta
suflclentemente. Uma "faclllta~o" anormal acaba de ocorrer (p.
207). Em nota de paglna, Freud esclarece que a analogla do sis
tema eletrlco com 0 nervoso seria mals adequada ao caso da ilus
tra~o de um fen6meno eletrlco como 0 escaldamento ou a faisca
que ocorre resultando no ato falho da IAmpada que nao acende.
Do mesmo modo, acrescenta Freud, 0 afeto falha se uma excltacao
f1ul num relexo anormal e se converte num fen6meno somatico (p.
210).

No entanto, Freud consldera mals facil aceitar a possiblli
dade de uma exclta~o cerebral de onde emergerla uma ideia
sendo substltukJa pela exclta~o de uma via periferlca, lembrando
nos da via invertida de eventos quando um reflexo preformado
falha em sua ocorrAncla. Seleclona entao urn exemplo extrema
mente trivial - 0 reflexo do espirro. Se 0 estimulo de uma mem
brana mucosa do narlz falha por algum motivo, e nao soIta este
reflexo preformado, uma sensa~o de excltacao e tendo emerge,
como sabemos. A excltacao, que fol Incapaz de flulr pelas suas
vias motoras, agora, inlblndo qualquer outra atlvidade, se espalha
no cerebro. Este exemplo cotldiano nos oferece 0 padrao do que
acontece ao reflexo psrquico, 0 rnais complexo, se a falha ocorre.
Num Intermezzo par6dlco modernlsta, Marlo de Andrade aprovelta
a alusio freudlana ao esplrro para rldicularlzar os recalques sexu
als de uma mademoiselle solteirona histerlca e faz~-Ia espirrar
rldlculamente como se estas explosoezlnhas indlcassem os curto
clrcultos freudlanos, emerglndo em suas falhas Imaginarlas, em
seu texto conhecldo, "Atras da Catedral de Ruao".8

Alnda que a retensao hlsterlca tenha mals tarde se trans
formado na repressio do afeto e mals exatamente, no seu recal
que, nao deixa de ser curloso 0 fato de que 0 sistema nervoso
tenha sido, nessa epoca de crescimento Industrial, comparado ao
sistema eletrlco. Parece 16glco que urn corpo orgAnlco que se

o espasmo cia glote. Quante eo fen&neno de retenslo hlst~co, chega a acreseentar
que nIo t:rlIta de nada al~ do paclrlo f1slol6glco para a ge~o do fen6meno pato16
glco e hlst*1co como l1!Sultado da coexIstinda de Id'ias vlvlclas Irreconclllliveis uma
com a outre (pp. 206-210).
• Para uma anlillse deste texto par6dlco em reI~ • vlol6nde de um estupro e1eg6
rico de Inld~ edolescente nas ruas, compare-se eo texto de aarice Uspector
-Predosldade-, In: Ttavesslil 22 - NlInatJvll Bf7ISIleJnt COntemporlnea. ANDRADE,
Ane Lulze. -Entre 0 rulo e a donze/a- UFSC: Ilhe de Santa catarina, 1991, p. 143
160.
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transforma tao radicalmente em maquinlco, com os movlmentos
acelerados e Impaetuals noflm do ~culo, terJa por forca das clr
cunstAnclas que desenvolver um aparato de contra-choque, um
neutrallzador ou ate um anesteslco.9 Aflnal, tanto no organlsmo
nervoso quanta no mecanlsmo eletrlco, trata-se nao 56 da explo
sao ou da Implosao de energla, mas da falta ou do excesso, na
descarga eletrlca, em ambos os casas, da alta e/ou da balxa ten
sao. E nao serla por acaso que em espanhol se mede a "tensI6n" e
em portugues a "pressao" arterial dos vases cardlovasculares.
Visuaimente, essa IIga~o rob6tlca ja exlstla desde os fins da Idade
media: chama a aten~o, num quadro representatlvo dos Infelos
da fragmenta,ao anat6mlca da modernldade atraves da dlsseca
,ao, A Li~§o de Anatomla do Dr. Nicolas Tulp, de Rembrandt,
mostrar a mao do cadaver, ja aberta pelos elrurgl5es, expor velas
que mals parecem flos eJetrJeos.

Mas as tensoes aeumulam na substltul~o dos valores que
orlentam as mudan~s no elrculto da eeonomla polrtlea eonsumlsta
finlssecular no sentldo em que, na gera,ao de uma auto-suflclencla
consumlsta reside a pr6pria consclencla dos IImltes polrticos que a
controlam. Na mesma entrevlsta sobre 0 vrelo, Burroughs relaelona
o vrelo da droga ao VleiO do poder: "Multos pollelals e agentes de
narc6tlcos sao viclados no poder, em exercer uma especle suja de
poder sobre pessoas Indefesas. 0 tlpo sujo de poder: chama 1550
de droga IImpa - a legalldade; eles sao a lei, a lei, a lei... e se
perdessem esse poder, sofrerlam slntomas exeruclantes de prlva
,ao." No entanta, parece-me que mals IImpa alnda que a droga da
legalldade e 0 que pel1Tllte a sua elrcula~o: 0 capital.

Com 0 capltallsmo, segundo Jean-Joseph Goux, "pela prJ
melra vez 0 valor eeon6mleo de uma mercadorla pode ser conce
bldo e f1xado como troca de valor abstrata, separada da aprecla~o

subjetlva de sentldodO A moeda substltul, no capltallsmo, 0 antigo

9 BUCK-MORSS, Susan. "Aesthetics and anesthetics: Walter Benjamin's Artwor1c
Reconsidered- In: OCtober 62, 1992, pp. 3-41. Nestl!l ensalo, Buck-Morss~ a
Id'ia benjamlnlana de que a expenAncia do choque se toma 0 campo de batalha do
dla-a-dla da vida modema. Tambl§m l' observa que "0 vldo das drogas , carec:terls
tlco de modemldade. E0 correllttD e a contraparte do choque- (p. 21).
10 GOux, Jean-Joseph. SymboHc Economies lifter Marx and Freud. Trad. Jennifer
Curtiss Cage. New York: Cornell University Press, 1990, p. 33. Na~ de uma
gAnese sexuallzada de valor que reproduz um lmaglnllno t110s6f1co de dl~ na
produ~ e na proa1~, a fOrma paterna , a Invanante enquanto a maQ§na (ma
tema) vana como receptliculo sem consI!dnda malor que a de Impresslo de tonna
Ideal. A reversio dos equlvalentes gerais - 0 ldealismo como InstItul~ - leva a
Nietzsche e Marx A revalonUM;lo da terra e da mae, metlitoras de~ materna.
No entanto, esse dl~o "mlttenallsta- , e1lmlnada em favor da metaffsica do valor e
de ldela (p. 6). E' aho~. que se caracteriza pel. forma que cr1a a forma; a
co~ patertallsta de reprod~ sexual e sodal, valor que cr1a valor; a ldeoiogia
do fundonamento ClIpltallsta, concelto que cr1a concelto; a f1losof1a especullttlva 
cr1a~ sem mle e sem labor que emerge apenas do desejo e da tonna.
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valor simb6lico do objeto, a partir da atribui~o arbltrarla de uma
equlvalencla generallzada que apaga 0 hist6rico das rela~ pre
monetarlas. Ao reconstrulr um hlst6rlco do valor a partir de suas
lelturas de Lacan, Goux observa que 0 equlvalente s6 aparece em
cena com um primeiro substituto pelo qual 0 valor do objeto per
dido se expressa no corpo do que 0 substitui. No complexo jogo de
substltuicoes que se discerne da 16glca formatlva do equlvalente
geral, 0 pal ascende a poslcio de sujelto prlvlleglado, 0 falo a posl
Cio de padrio centrallzado para os objetos pulslonals (de acordo
com Freud e Lacan) e a posl~o privllegiada da IInguagem como
slgnlficante potenclalmente equivalente aos outros slgnlflcantes
atraves da opera~o verbal - parecem promover uma equlvaJen
cia geral. Em cada caso, uma hlerarqula se Instltul entre urn ele
mento Idealizado e excluido e os outros, que medem 0 seu valor
atraves dele, num mesmo "modo de substltuJcio·. E atraves des
sas substltulCOes que se pode retomar as orlgens da transforma
Cio dos cultos sagrados em rituals slmb611cos de trocas nas rela
coes econ6mlcas monetarlasem sua mudanca de valor em que a
troca Inclui significado, libido e comerclo (p. 125).

Quando 0 talo, cuja ordem contem a posslbJlJdade de todas
as jouissances ou de todo 0 gozo, torna-se 0 equlvalente geral dos
objetos er6tlcos, 0 slgnlflcante geral da joulssance, abre a pulsio
para a ordem do desejo. Tio logo a Intensldade do desejo torne-se
a substAncia, a causa e a lei do mercado, a libido passa Intelra
mente a esfera econ6mica; desejo e joulssance se reduzem a estl
puladores de preco na esfera da economla politica e os valores se
dlssolvem no valor do mercado. Se 0 valor do mercado e slmples
mente um efelto da libido, conversamente, a libido e reduzlda a
uma mera causa no mercado, e este e 0 desenho da economia de
mercado capltallsta, na economlza~o politica da vida social em
geral, 0 que leva a suposlcio pratlca de que 0 que cria 0 surplus (0
valor suplementar, a mals valla) ea manlpulaci!io do mals do gozo.
E neste sentido que 0 esforco domlnante trabalha 0 Imaglnarlo
subjetivo: reprlme os desejos sexuals ao reslgnlfica-Ios pelas
trocas econ6micas da industria de consumo.

Machado de Assis introduz 0 seu narlz (mais adequada
mente, ele 0 projeta), ao mete-Io ou Intromete-Io nas colsas, ao
faze-Io passar, de uma fomia enlgmatlca da IInguagem, em sua
aparente inslgnlflcAncla metonimlca, a personagem metaf6rlca. No
quadro geral do desmembramento moderno do corpo em suas
partes, como produto da mudanca das sensacOes a que se sub
mete, este 6rgi!io sensor olfatlvo desterrltorlallza-se pela forca do
olhar, com 0 apelo da Imagem que ja entio se fazla sentlr, e no
entanto sua ponta aparece como urn enigma no romance macha
diano, a exemplo de certas passagens em Mem6r1as P6stumas de
Bras Cubas, objetlflcando-se ao desdobrar-se em personagem no
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fragmento dramatlco que aqui se transcreve, 0 Bote de Rape.
De fato, no capitulo A Ponta do Narlz, Machado parece dota

10 da qualldade da contempla~o atento ao costume do faqulr de
desvlncular-se da Terra e estendendo-o acapacldade de todos os
homens de fazer 0 mesmo:

"Essa sUblirnac30 do ser pela ponta do nariz ~ 0 fenOmeno mals ex
celso do esprrito, e a faculdade de a obter n80 pertence ao faqulr
somente: ~ universal. C8da homem tem a necessidade e poder de
contemplar 0 seu pr6prio nariz, para 0 tim de ver a luz celeste, e tal
contemplac;lo, cujo efe/to ~ a suborcllnac;lo do universo a um nariz
somente, const/tul 0 equllrbr10 das sodedades. se os narizes se
contemplassem excluslvamente uns aos outros, 0 genero humano
n80 chegaria a durar dols seculos: extlngula-se com as primelras
tribos.

OUc;o daqul uma objec;lo do leltor: - Como pode ser asslm,
dlz ele, se nunca jamals nlngu~m vlu estarem os homens a
contemplar 0 seu pr6pr10 nariz?

Leltor obtuso, 1550 prova que nunca entraste no ~rebro de
um chapelelro. Um chapelelro passa por uma loja de cha~us; ~ a
1018 de um rival, que a abriu h' dous anos; t1nha entllo duas por
tas.....u

Ao perceber 0 cresclmento da loja do rival, e a "Indagar as
causas da prosperldade do outro e do seu proprio atraso" e nesse
Instante que 0 sujelto se separa e se une a ele mesmo, pelo narlz.
Como uma das "duas forcas capitals: 0 amor, que multlpllca a
especle, e 0 narlz, que a subordlna ao Indlvrduo"i 0 narlz, em sua
forma protuberante e fallca que se alonga do faro (pulslo) ao de
sejo, nao pode ser substlturdo em seu poder: exercendo a fun~ao

do falo, ele divide a res extensa e a res cogitans, ele clnde 0 su
jelto e 0 objeto, 0 fato e 0 valor, 0 unlverso sensivel e a slgnlflca
~ao subjetlva, subordlnando, as causas materials eflclentes a um
relno de causas formals e finals (a Idefa, 0 pal, 0 capita/). Por lsso,
s6 em pensar a contempla~ao dos "narlzes de uns aos outros", ou
seja, uma concep~o nao-falocAntrlca, acarretaria na decaplta~ao

dos fundamentos da fllosofla Ideallsta para pavlmentar uma orga
nlza~o acefala, desafladora de monop6110s de representa~o.

Pertlnentemente, Raul Antelo nos lembra a fun~ao repre
sentatlva de um nariz que e arrancado ao personagem mascarado
e de sexo Indeflnldo em 0 BeM de Tarlatana Rosa, de J030 do Rio,
relaclonando a sua exclusao do texto a reclclagem de sua pr6prla
fun~ao, que, como a de um narlz-de-cera da modemldade nos
remete ao que se convenclonou chamar de "narlz-de-cera" dos
jornais, "texto composto em tlpo menor que 0 da coluna em que
se Insere e que, a trtulo de Introdu~o, antecede a entrada na

11 MACHADO DE ASSIS. Cp. dt. Vol. I - ROfTllJnce5, p. 565.
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ma~rla. E este preAmbulo, quase sempre entatico, vago e ate
mesmo presclndrvel, prepara uma nova cristalizacao estetlca, de
fendendo, Intranslgentemente, a Ideologla da 'vida de artlsta'·P

Em Mem6rBs P6stumas, ao eleger Virginia (coblcada por 00
dos) como outro de seu desejo, e, ao possui-Ia ciandestinamente
(quando ela ja era casada) 0 anuncio do fim do amor coincide, no
quadro abalxo, ao refletlr-se no "narlz palido e sonolenOO da sa
cledade·:

"Entre a boca e a testa (caprtulo XCVII)

'Slnto que 0 leltor estremeceu - ou devla estremecer. Na
turalmente a ultima palavra sugeriu-Ihe t~s ou quatro relex6es.
Veja bern 0 quadro: numa caslnha da Gamboa, duas pessoas se
amam h' multo tempo, uma Indlnada para a outra, a dar-Ihe urn
beljo na testa, e a outra a recuar, como se sentisse 0 contacto de
uma boca de cadc§ver. Hc§ ar, no breve intervalo, entre a boca e a
testa, antes do beljo e depols do beijo, hc§ ar largo espal;O para
multa cousa, - a contra~o de urn ressentlmento, - a ruga da des
confJanc;a, - ou enfJm 0 nariz p'lIdo e sonolento da sacledade...• (p.
603).

Entre a ca~ncla e a satlsfa~ao, esse 6rgao de prazer, em
sua avldez, se projeta e se move como a lei do desejo, atraido
pelo objeto de deferlmenOO. E somente a diferen~ entre a aquisi
Cao eo consumo instltul essa ordem de desejo. E precisamente a
dlferenca entre a testa e a boca, a Idela como efeito e 0 estimulo
causado, traduzldos no Intervalo libidinal entre 0 calculo do valor e
a Intensldade da consumacao (a suplementarldade da Joulssance,
o mals do gozo), que, ao se satlsfazerem, revelam apenas as
remlnlscAnclas - 0 nariz sonolento - depois do beljo, a boca
morta.

De fato, a autonomla libidinal de circula~o do nariz, em seu
poder sensorial de desprender-se e de contemplar-se, de passar
da pulsao (0 faro, 0 cheiro) ao desejo (simb6Iico) em sua fun~o

de substituir os objeOOs (valor de troca), e de finalmente desdo
brar-se nele mesmo (valor de uso), termina por ser an"ogo ao do
fetlche. Na realidade, como metonimia de um corpo (que se des
membra), ele e fetiche desde 0 inicio, porem seu poder metaf6rico
e 0 que 0 faz transportar-se de um a outro objeto de desejo, de
uma a outra forma de Iinguagem, do romance acr6nica, ao trag
mento c6mico e de uma a outra forma de objeto. Como ainda con
firma Raul Antelo a respelto da reclclagem sugerida do papel do
artlsta a partir do cisma exercldo pelo nariz: "Pratlcando 0 cisma, 0
Artista prepara, na verdade, uma conduta moderna e esquizosse-

12 ANTELO, Raul. 1010 do Rio. 0 dlndl e a especUIIl~, p. 54.
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mica, vale dizer, uma pratica que signlflca a partir do corte das
representa~oes - ruptura no interior e ruptura no Interior dos slg
nos· (p. 60).

Assim como a boca cadaverica, 0 narlz se torna residual e
passa a reciclar-se. Representando a intoxica~o sexualizada do
carater fetichista que entio assume a fantasmagorla mercadol6
glca das vltrines, 0 narlz passa a Insplrar a materia de consumo
ef@mero na forma dos objetos (a moda dos chapeus) nlo mals as
dos simbolos, e, de sopro de Inspira~io dos artlstas e f116sofos, se
entrega aos mals abjetos e perversos prazeres especulatlvos lib1
dlnais consumlstas que via de urn mundo orgAnlco ao In&rgAnlco
das coisas mortas (a boca cadaverica) e quimerlcas da sexuall
dade: da mulher amercadoria.

Na substitul~ao dos objetos de desejo, 0 trajeto do narlz
tra~ 0 circuito do desejo que retoma a pulsao, deslocando-se de
Virginia (0 outro do desejo) ao chapeu (0 objeto) e ao p6 de rape
(a materia), trajeto que se taz analogo ao do clrculto do valor de
troca que retorna ao valor de uso. Esta clrcula~o, posslbilitada
com a perda do referente slmb6l1co, ou seja, com a arbltrarledade
da moeda, e analoga ao que sucede ao capital em sua ordem
substitutiva dos objetos. A industria social de consumo da moda,
que Machado i1ustra com a hlst6rla do chapelelro em busca de
status, equlvale a conquista de Virginia como objeto slmb6l1co de
cobic;a - e se orienta pelo objeto e pela materia e dai 0 p6 tomar
se vicio, compulsao, ou na forma de anesteslco dos choques, ou na
de estimulo para desentediar a bateria desgastada por urn traba
Iho maquinlco Infernal e antlnomlco do "progresso·. 0 tedlo de urn
trabalho industrial reprodutivo e mon6tono do rltmo fabrll contrl
bui para a forma~io do habito e a transforma~o no vielo, pelo
qual 0 sujeito do desejo passa a trocar-se pelo objeto que 0 subor
dina, ao ceder a intensldade da pulsio (como a punhalada no es
curo descrita por Burroughs) e ao se desdobrar no objeto, como no
fenomeno somatlco de consci@ncla dupla nos hlstericos (p. 221) ou
como sujeito esquizofrenico (Deleuze).

A divisao da mente em po~es independentes se expllca as
sim, atraves de uma histerla que era sintoma contemporAneo da
epoca de Machado de Assls, a emerg@ncla do narlz como uma
imagem do desejo, essa outra por~io imaglnarla que se separa do
corpo de Tome e 0 sujeita, subordlna seu corpo ao Imperloso de
sejo pelo p6 do rape, ao que sua mulher se manlfesta contrarla,
por conslderar mais elegante 0 vielo do charuto. Este em sua
forma fallca e a pr6pria substltul~o fetlchlsta dos 6rgios dos sen
tidos, do olfatlvo ao oral. Note-se que ela nio se perturba com 0
vieio, mas com 0 objeto do vielo. Escrlto em 26 de outubro de
1878, 0 Bote de Rape (comedla em sete colunas), e uma comedla
que enquadra 0 vieio como 0 consumo de uma mercadorla entre
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outras, no cotidiano de uma burguesia em ascensio: enquanto 0
nariz de Tome Ihe pede 0 p6 de rape, sua mulher tem a libido nas
compras da casa da Natte, ao preparar sua toillette para uma testa
da sociedade. A compulsao ao consumo, na moda femlnlna, torna
se pois, a contraparte da compulsio 210 vicio masculino.

Como 0 habito de Inalar rape esta pratlcamente extlnto, e
preclso esclarecer que se trata de um p6 felto de uma mlstura de
tabacos escolhldos e perfumados com 61eos de chelros - cravo,
jasmim, sindalo, Umao, etc., e que foi um hablto de inalar Ievado
de Cuba a Inglaterra em 1702, quando Sir George Rooke, coman
dante de um navlo InglAs, captura dols cargos de rape, um espa
nhol e outro cubano, em dlre,ao a Espanha. Somente quando co
me~a a ser vendldo nos portos Ingleses e que se toma um viclo
inglAs. Sua popularldade cresce durante 0 seculo XVIII ate a re
gAncia (1810-20) quando se torna um hablto universal e dlmlnui,
na Inglaterra, com a morte de George IV seu adepto e dlvulgador,
em 1830. Em Holy Smoke,13 Cabrera Infante clta George Bryan
Brummell como celebre habitue do rape, um dos prlmelros dAndls
de que se tem noticla. Conhecldo como Beau Brummell, era um
arbiter elegant/ae, segundo Cabrera, um amigo darealeza, um
convertldo as modas e intlmo dos escrltores. Na realldade, 0 p6 de
.rape, relativamente aos seus usuarlos, toma-se um objectll
(Deleuze) ou uma materia que se dobra slmb6l1ca/lndustrialmente,
quando se consldera os movimentos rituais de suas primelras tro
cas e as opera~Oes mecinlcas subsequentes, alem dos processos
hist6ricos de desdobramento que percorre ate se tomar um vicio
que f1nalmente se desterrltorlallza para dar lugar a outros.

o valor slmb611co rltualistlco de origem do rape e retr~do

por Cabrera Infante nas rela~6es econ6mlcas tribais com a dlvin
dade, e mals preclsamente a cerlm6nia sagrada dos indios cubanos
da qual nasce 0 hablto: era Inalado somente pelo medico feltlcelro,
o behique, na presen,a do cacique. 0 behique usava um tuba com
extremldade de garfo para Inalar 0 p6 de tabaco chamado cohoba,
e se preparava para Isto duraAte uma semana de jejum e descan
so. Pronto para a cerlm6nla, fortlflcava-se com folhas de coca,
inalava rape e entao fa lava com 0 chefe nos termos mals faml
lIares. Ea partir deste ritual de troca, em que 0 rape contlnha a
for~ do feltl~o que posslbllltava a troca com 0 chefe da tribo, que,
210 ser vendldo em outro contexto, se toma mercadoria de uso
para consumo. Etambem devldo a perda deste sentldo slmb611co
que, de culto, se toma hablto, mecanizando-se nos seus atos.
Cabrera transcreve a manelra de Inalar, de acordo com Steinmetz,
e que conslste em doze opera~es, desde como tlrar a calxa de

13 CABRERA INFANTE,. Guillermo. Holy smoke. London: Faber 8l Faber, 1992, pp. 142
152.
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rape (com a mio dlrelta) ate os tris ultlmos que sio os que mals
nos Interessam: 10) ponha 0 rape no nariz, 11) Inale-o com precl
sio em ambas narlnas e sem fazer careta, e 12) feche a calxa,
esplrre, cuspa e enxugue 0 narlz (p. 151).

Portanto, de objeto de culto, de feltl~o, 0 rape se transforma
em fetlche dos dAndls, em status symbol, e f1nalmente, como ha
blto Individual do consumldor burgu~s de c1asse media, como ja
nos indica Machado de Assls, aglndo como um anesteslco ao con
trapor-se aos choques eletrlzantes da cldade-maqulna que se In
dustrlallza (nio me parece colncld~ncla 0 fato de ter se desenvol
vldo na Inglaterra onde se Inlcla a revolu~io Industrial). Nesse
quadro de mudan~as, loio do Rio, 0 mals conhecldo cronista de
entio, um dAndl, como Baudelaire e 0 Beau Brummel, era um
adepto tanto do rape quanto do candomble, um consumldor de
modas e um admlrador e frequentador dos rltos, dos feltl~os, dos
esplrltlsmos. Nos extremos das trocas capltalistas de consumo e
dos rltos oeultlstas, ou, do culto sagrado e centrallzado nos sim
bolos afrlcanos ao culto mercadol6glco e profano, loio do Rio
une, como nenhum outro, as pontas hlst6rlcas das socledades
antlga e moderna, vlvendo a desterrltorlallza~io das rellgloes dos
escravos por uma polrtlca econ6mlca que a condena a clandestlnl
dade em favor dos novos mltos da velocldade Industrial.

Ao contrarlo de uma retensio hlsterlca, que ja IIga os f10s
nervosos aos eletrlcos por analogla a falha do seu funcionamento,
provocar um contra-choque - 0 espirro - e provocar um curto
clrculto e a sua descarga - a pequena explosao- ja efetlvada "en
tre a testa e a boca" (das vias resplrat6rlas as vias raclonals) 0
que se contrapoe ao choque, na tentatlva de neutrallzar ou anes
tesiar a exclta~o. Mesmo pensada como uma sensa~io desagra
davel nos resfrlados, a pratica repetida dos espirros poderla pro
porclonar um relaxamento da tensao. Oai que, com a libido atuan
do no circulto das tabacarlas (do mesmo modo como atuava nas
casas de modal, que hoje ja se tornam raras, mas que na epoca
se proliferavam, 0 seu potencial de vrclo nio seja tio descabldo.
Como testemunha 0 Tome do Bote de Rape, "e um vlelo clrcuns
peeto,/ Indica desde logo um homem de razao;/tem entrada no
pa~o, e relna no salao/ Governa a sacrlstla e penetra na Igreja'/
Uma boa pltada, as Idelas areja;/ Olsslpa 0 mau humor. Quantas
vezes estou/ Capaz de par abalxo a casa toda! Vou/ Ao meu santo
rape; abro a boceta, e tlro/ Uma grossa pltada e sem demora a
asplro;/ Com 0 len~o sacudo algum resto de p6/ e ganho s6 com
Isso a mansldio de l6" (p. 981). Mesmo asslm, do viclo do rape ao
da lan~a perfume e ao da cocaina, cuja origem no culto Indigena
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tambem se reporta as trocas com as dlvlndades14, anterlores •
moeda, e cuja agllldade na rapldez de montagem e desmontagem,
hoje, para fabrlca~iio, venda e mudan~a, niio excede uma semana,
niio ha tantas milhas de dlstancia. 56 a velocldade e que aumenta,
e assim tambem 0 efeito de contra-choque da cocafna, que hablllta
i1usorlamente 0 sujeito a Iidar com situa~5es de velocldade.

5e voltannos 0 nosso narlz para um futuro ja presente que
nos trouxe dos trilhos eletrlcos aos esqlJlzossAmlcos, como bem 0
expressou Raul Antelo, ou os trilhos dissemlnadores das series, na
propo~o da rapldez com que se substltuem os slgnos e os valo
res, na InstantAnea passagem do vfclo da droga ao poder vlclado
(a outra droga IImpa dalegalldade, como a cocarna), chega-se de
um habito mecAnlco ao controle pelo vrclo, e deste ao crime,
quando nio ao automatlsmo do tratamento por eletrochoque. A
16gica dessa serle de produ~o Industrial que val do crime ao pen
samento tennlnal da lei, ou a deadline de uma potrtlca econ&mlca
de controle publico do corpo e a cadelra eletrlca. E dlante desta
Implosio hlsterlca e compuls6ria do poder, todas as outras 510
meros fogos de artlffclo.

* * *

14 Sobre a cocalna, Raul AnteIo ret~, atra"'s dos esa1tos de Freucl, os seus usos
s1mb61lcos e sua transfo~, para a qual 0 pr6pr10 Freud conb1bul. Relac10tia
entlo os seus efeltos ao da ftssura no IImlar de pe~, "0 que fende-ro que
funda 0 material- (Deleuze). In: "PoUticas C8nlbals: 0 antropof'olco e 0 antropoem6
tlco-, apresentado no Slmp6s1o Intemaclonal CUlturanetgnung Heute: Recycling,
Kanniballsmus, Hybridlseurung, Transiatlo, Frele Unlversltat, Berlin, 26-27, Junho,
1998, pp. 6-8.
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o BOTE DE RAN°
Com6dIa ....... colun..

Personagens: Tome, Elisa, Um rel6glo na parede, 0 nariz de Tome, Um
calxelro

TOme
Elisa
T~

Elisa
Tome
Elisa

Tome

Elisa

cena Primelra: Tome, Elisa (entra vestida)

You mandar ~ cidade 0 Chico ou 0 Jose.
Para•••?
Para comprar um bote de rape.
You eu.
Tu?
Sim. Preclso escolher a cambrala,
A renda, 0 gorgor6o e os gall5es para a sala,
Cinco rosas da China em casa da Natte,
Um par de luvas, um peignoir e um pI/sse,
Ver 0 vestldo azul e um veu••• Que Mals? Mals
nada.
(rlndo)
Dlze logo que vas buscar de uma assentada
Tudo quanta passul a Rua do Ouvldor.
Pols acelto, meu anjo, este lmenso favor.
Nada mals? Um chapeu? Uma bengala? Um fra
que?
Que te leve um recado ao Dr. Bur1amaque?
Charutos? Algum IIvro? Aprovelta, TomeI

• ~CHADO DE ASSIS. Obnls Completas. Vol. III - Miscellnea.ln: CrfJnlalS. Rio de
Janeiro: Nova Aguilar, 1992.
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Tome
Elisa

Tome

Elisa

Tome

Elisa
Tome

Elisa

Tome

Elisa
Tome

Elisa
Tome
Elisa

Tome
Elisa
Tome
Elisa

54

Nada rnals; 56 precise 0 bote de rape...
Um bote de rapel Tu bem sabes que a tua
Elisa.•.
Estou doente e n80 posse Ir 6 rua.
Esta asma infemal que me persegue••• VAs?
Melhor fora mata-Ia e morrer de uma vez,
Do que vlver asslm com tanto cataplasma.
EInda h~ plor do que 15501 Inda plor do que a
asma;
Tenho a calxa vazla.
(rlndo) Ohl se pudesse estar
Vl!IZIa para sempre, e ac:aber, aeabar
Esse vfdo tao felol Antes fumasse, antes.H' vk:los jarretl5es e vfdos e1egantes.
o charuto e bom tom, aromatlza, Influl
Na dJgestlo, e ate dlzem que restltul
A paz noco~ e~ r1sonho aspecto.
o vfdo do rape e vrcJo drcunspecto.
Indica desde logo um homem de raz8o;
Tem entrada no pac;o, e relna no Sl!Illo
Governaa saatstla e penetra na Igreja.
Uma boa pltada, as Idelas areja;
Dlsslpa 0 rnau humor. Quantas vezes estou
capaz de pOr abalxo a easa todal vou
Ao meu Sl!Into rape; abro a boceta e asplro;
Com um le~o sacudo algum resto de p6
E ganho 56 com Isse a mansld80 de J6.
N80 duvldo.
Inda rnals: ate 0 amor aumenta
Com a~o de p6 que reeebe uma venta.
Talvez tenhas raz8o; acho-te mals amor
Agora; mals temura; acho-se...
Mlnha fler,
Se queres ver-me terno e amoroso contlgo,
Se queres reviver quele amor antigo.
Val depressa. .
Onde e?
Em easa do Real;
Dlze-Ihe que mande a marca habitual.
Paulo Cordeiro, nlo?
Paulo Cordeiro.
Para acalmar a torre uma ou duas coIheres
Do xarope?
Verel.
Ate logo, Tome.
Nlo te esqu~s.
J'sel; um bote de rape.
(sal)

cena D: Tome, depols 0 seu narlz



Tome

o Narlz

Tome

o Narlz
Tome
o Narlz

Tome

o Narlz

o Rel6glo
Tome

Que zelol Que IIdarl Que corTerl Que Ir e vlrl
Quase, quase the falta 0 tempo de dormlr,
Verdade eque 0 sarau do Dr. Coutlnho
Quer festejar domingo os anos do padrlnho,
~ de prlmo-cartello, eum sarau de truz.
Val 0 GUedes, 0 Paca, 0 Rublr8o, 0 Cruz.
A vl~va do Sliva, a tamrna do Mata,
Um banquelro, um bar8o, crelo que um dlplo
mata.
D1zem que h6 de gastar quatro contos de roels.
Hlo duvldo: uma cela, os bolos, os pastels,
Gelados, eM... Acolsa M de custar-Ihe caro.
o mau eque eu tambem desde j;§ me preparo
A despender com Isto algum cobrlnho••• 0 qu~?

Quem me fala?
Sou eu; pec;o a vassa me~
Me console, Inserlndo um pouco de tabaco.
Ha tr6s horas jejuo, e ja me slnto fraeo,
Nervoso, Impertlnente, est~pldo, - narlz,
Em suma.
Um Infellz consola outro Infellz;
Tambem eu tenho a bola um pouco transtor
nada,
E gemo, como tu, ~ espera da pltada.
o narlz sem rape ealma sem amor
Olha: podes chelrar esta pequena flor.
Flores; nuncal jamalsl Dlzem que M pelo mundo
Quem goste de chelrar esse produto Imundol
Um narlz que se preza odela aromas tals,
Outros os gozos sAo das cavernas nasals.
Quem pl'lmelro asplrou aquele p6 divino,
Delxas as rosas e 0 mals 85 ventas do menlno
(conslgo)
Acho neste narlz bastante elevac;Ao
D1gnldade, crlterlo, empenho e reflexlo,
Respelta·se; n80 desce a farejar ~ndas,
Aguas de toucador e outras mlnud~ndas.
Vamos, uma pltadal
Um Instante, Infellzl
(~ PlIrte)
Vou dormlr para ver se aquleto 0 nariz.
(Dorrne a/gum tempo e acore/a)
safal Que sonho; ahl que horas sAo?
(batendo) Uma, duas.
Duasl E a mlnha Elisa a andar por essas ruas.
Co/tadal E este calor que talvez nos dara
Uma amostra do que e0 pobre Ceara.
Esqueceu-me dlzer tomasse uma calef;8.
Que dlachol Tambem salu com tanta pressal
Pareceu-me, nSo sel; e ela, eela slm...

ss



Elisa

Tome
Elisa
Tome

Elisa
Tome

Elisa
Tome

Elisa

Tome
Elisa

Tome

Elisa

Tome
Elisa

Tome
Elisa

Tome
Elisa

Tome
Elisa
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Este passo apressado... Es tu, Elisa?

cen. m: Tome, Elisa, um calxelro (com uma calxa)

Entlml
Entre ca; ponha qui toda essa trapalhada.
Pode Ir.
(sal 0 calxelro)
Como passaste?
Asslm; a asma danada
Vamos agora ver tudo quanto comprel.
Mas prlmelro descansa. Olha 0 vento nas costas,
Vamos para acol'.
Culdel Yo/tar em pastas.
Ou torrada.
Hoje 0 sol parece estar cruel.
Vejamos 0 que vem aqul neste papel.
Culdadol e 0 chapeu. Achas born?
Excelente.
Pae I'.
(pae 0 chapeu)
Deve calr um pouco para a frente.
Fica bem?
Nunca vi um chapeu mals taful.
Acho multo engra9Jda esta tlorzlnha azul.
ve agora a cambrala, e de IInho; fazenda
Superior. Comprel olto metros de renda,
Da melhor que se pode em qualquer parte,
achar.
(Impadente)
Em casa da Natte...
Cinco rosas da China.
Uma, tres, cinco. 530 bonltas?
Papa-tina.
Comprelluvas couleur tllieull, creme, marron,
Dez botOes para dma; eo prlmelro do tom
Olhe este gorgorto; que tlol que teddol
N30 sel se me darl§ a sala do vestldo.
[)j§.
Comprel os gall5es, um fichu e este veu.
Comprel mals 0 pll. e mals este chapeu.J' mostraste 0 chapeu.
Ful tambem ao Godlnho,
Ver as melas de seda e um vestldo de IInho.
Um n30, dols, foram dols.
Mats dots vestldos?
OoIs...
Comprel 18 este leque e estes grampos. Depols,
Para n30 demorar, corr! do mesmo lance,
A provar 0 vestldo na casa da Clemence.



Ahl Se pudesse ver como me fica beml
o corpo e uma luva. lmaglna que tern...

T~ Imaglno, lmaglno. Olha, tu p(5es-me tonto
56 com a descr1~0; preflro vA-lo pronto.
Esbelta, como es, hel de aeM-lo melhor
No teu corpo.

Elisa Vetis, venis que e um prtmor.
Ohl a C1emencel Aqullo e a pnmelra artlstel

Tome Nao passaste ta~m par casa do dentlsta?
Elisa Passel; vi " a Amalia, a Ootllde, 0 Rangel,

A Maracas que val casar com 0 bacharel
Albemaz•••

Tome A1bemaz?
Elisa Aquele que trabalha

Com 0 Gomes. Trazl8 um vestldo de palha...
Tome De palha?
Elisa Cor de palha, eum ffchu de flI6,

Luvas cor de plnhllo, e a cauda atada a um n6
De cord80; 0 chapeu t1nha uma flor dnzenta,
E tudo nIIo custou mals de cento e dnquenta.
Conversamos do balle; a AlMlla dlz que 0 pal
Bngou com 0 Dr. Coutlnho e Ic§ nllo val.
A Ciotiide j4 tem a tolllette acabada.
OItocentos mll-rels.

o Nanz (baiXO a To~)

5enhor, uma pltadal
Tome (com Intent;'O, oIhando para a calxa)

Mas alnda tens al uns pacotes..•
Elisa sablo;

Estes dais silo de alface e estes de alcat:r3o.
Agora yOU mostrar-te um IIndo chapellnho
De sol; era 0 melhor da casa do Godlnho.

Tome (depols de examlnar)

Elisa
Bern.
senti, jii no bonde, um Inc&nodo atroz.

Tome (aterrado)
Que fol?

Elisa T1nha esquecldo as botas no Quelr6s.
Desd; ful logo 6 pressa e trouxe estes dols pa-
res;
sao Iguals 80S que usa a Chlca Valadares.

Tome (recapitulando)
Aores, um peignoir, botInas, renda e veu.
Luvas e QOI"9Ol'IIo, fichu, pllsse, chapeu,
Dols vestldos de IInho,os gallSes para a sala,
Chapellnho de sol, doIs metros de cambrala...
(L.evando os dedos 80 nanz)
Vamos a ver a compra do Tome.

Elisa (com um gnto)
AI Jesusl esqueceu-me 0 bote de rapel
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