
"'-" - reviota de llieratun - 1\.32
UFSC - Dba de Santa Catarina, jan.-jull996; p.28-33

MERCADOS DE GOZO E DE SABER'

Ilza Matias de Sousa
UniYenlidade Feden1 do Rio Grande do Norte

o saber do fll6sofo
Nietzsche pronUl'lCia. a seu modo galopente, a entrada dos discursos

dos saberes na economia do capitaiismo. Dotado dessa antevisio, ele
aponta para a arte, reconhece 0 lugar que lhe cabe enquanto objeto que
nasce do p~o do8Ozo e do saber. Decreta a morte do que resta da arte
cl4ssica. Faz seu personagem "fil6sofo" irromper no teatro do mundo de
clarando "nossa Ultima gratidio para com a arte"l, num mundo em que 0
dinheiro ~ 0 objeto por excel~ e impregna 0 seu pOder to~o por
todaparte.

Pode-se considerar esse momento filos6fico europeu nietzschiano
como 0~ do declfnio cia arte, de sua queda vertiginosa das alturas
metaffsicas. Transforma-se em mercadoria. E se nio ~ passtvel calcular 0

seu~ em forma de valor a ser ganho, recebe um valor de 8Ozo. Sera a
arte (- objeto) a mercadoria investida da H~valia-mai!Hie-8Ozar".Va
lor resultante de uma forma de perda, a perda de 8Ozo. 0 seu~ resulta
do "excedente entre 0 que se paga por perd@-Io e 0 que se paga para recu
per6-10"2. A sua circulaI;io vai de um Dutro simb6lico aD OUtro imagiru\rio;
vai do artista ou mestre ao outro, 0 consumidor, 0 amador cia arte, 0 coleci
onador, entendido como uma categoria de sujeito social e individual.

o fil61Ofo encena 0 seu pathos diante dos restos da arte. Enuncia, nio
sem ironia, uma nova modalidade fil0s6fica de enfrentamento da nova
conc:lil;io objetual da arIe: a dtvida de gratidlo pelo fato de tier aprendido,
com aex~ da~o, a diatAncia artistica. A arte dA a sua lic;ao de
vida: ~ preciIO procurar a sabedoria por tr6s dasa~ AliU, cabe ao
fil6sofo esse achado peIa via do humor, da ironia, da diabibe:

"Temos de descanser temporariamente de n6s, olhando-nos de lange e de cima, e de
uma dist4ncia artfstica. rindo sobre n6s au chorando sobre n6s, temos de descobrir 0

herOi. usim como °parvo, que reside em nDIIllIl paixAo do conhecimento, tem08 de

'Imaprla deeenvolvidu porJ~ lM:an em face ao reconhecimento de uma Hmais valia do
c:apilaliata" IlA COIl8tituil;fo do sujeito e dos dlscuraos.
I NIETZSCHE, Frledricll WDhelm. Olmls inamrp1etlls. (org.) Qrard Lebron. Trad. e notas de
Rubens Rodr1gue8 T01'l'ell Filho. sao Paulo: Abril Cultural, 1978, p.104-5 e 19'7-198 (Os pensado
ree).
2 CARRILOCURRY, Sllvania del. "0 preI;O do s.ber: IJ\lIia-valia-mailI-de-gozar", In: Canto
FmuiUmo. BeIo Horizonte. mJornada de Trab.lhos e Cartils, lIt!t. 1991, p.95-99.



alegrar-ms vez por outra com m&Illl to1ice, para podernv:ls continuar alegres com
l'lOll8ll sabedorial E precisamen1e porque n6s, no UltiJno fundamento, IlODlO6 homens
pesa.dos e s&ios e SOD'106 mais pesos do que homens, nada nos faz mais bem do que
a cara~ do pkaro: n6s precisa.mos usa-la dianle de n6s pr6prios - precislums
usa.r de toda arte altiva, flutuante, daJv;ante, zombeteira, pueril e bem-aventurada,.
para Ilio perdennos aque1a liberdade sobre as coisa.s que IlOl'lllO ideal~ de rO/".

A arle, ou 0 que resta deJa. coloca 0 sujeilo em face de uma decalagem.
entre a pnitica metaffsica desocupada de valor de troca - com urn tempo de
descanso temponirio para 0 a1fvio do artists, ou do criador - e a pnitica
econ&nica capitalistica em que 0 objelo de urn trabalho se constitui dentro
de uma rela~io de produtividade que carrega em si mesma uma mais-va
Iia, nos termos de Marx.

o medo de fazer cair 0 saber na cota~o intemacionalleva A constitui
~io de urn espkie quantificadora e acumulativa deste na industria cultural.
Se 0 discurso do mestre, em seu ser matematiz4veJ. equivaIe ao do capita
lismo, 0 objeto arUstico equivale A mercadoria. Nio mais produlo diferen
dado do artista. Torna-se~m indiferenciado. Tal indiferen~o no
mundo das mercadoriAs s6 se desfaz por urn instante quando 0 objeto ute
e os outros objetos se olhamf •

o estatulo da arte como produto mercadol6gico gera esse tato singular
no capitalismo: 0 da indus~o da cultura. A arte perde a aura da
subjetividade originaP. Com 0 que era especffico da arte - a IMAGO - a
industria cultural reveste todos os seus produtos. A objetividade da mer
cadoria ~ suplementada pelo investimento do desejo. Mercadorias valem
por icones, idolos, imi~o, espectros, apari~o, miragem. A arte como
mercadoria revela uma falta: ~ 0 sentido da vida que dela sai.

Assim se forma 0 problema da industria cultural: 0 de consistir numa
produ~o fantasnuttica posta a p~. Uma oper~o ~ acionada que se
pode descrever com a cena lacaniana do mais-de-gozar:

"0 homem imbecilizado, horas dianle de um aparelho de lV, toma-ee, ele mesmo,
olhar e voz do outro. A voz que chega de todos 08 cantos do p1aneta ~ um ordena
menlo de Gozo, um imperativo Super-eg6ico. Deus-Morto retorrla prolongado em
seus objetc8"6.

A nuance de comicidade que disso resulta faz-nos vestir A vontade a
carapu~ burlesca, picaresca, do disfarce do fil6sofo, que se comporta como
se empenhasse a propria pele. Nos tra~os caricaturais dos fil6s0fo disfar-

3 NIETZSCHE,op.dt, p.l98.
• MARX, Karl Apud VAZQUEZ, Adolfo S6nchez. As idii4s eslitiCIIS de MIn. Trad. de~
CoutInho. RIo de Janeiro: paz e Tem, 1968.
5 BENJAMIN, Walter. MIIgitu TtcniCil, arte e;olftictl. Trad. de ~rgio Paulo RDuutet. 7.eel. SIlO
Paulo: 1mIs11ieNe, 1990&, p.165-196.
6 LACAN,J. Telivision. Trad. de Luiz S. D. Fern-. BJbIloIBca FmJdiana BruIleira.
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~o, 08 sujeitos que se Ioca1izam esp6cio-temporaImente nas indUstrias
culturais tern urn destine funesto: morrem de gozo.

Esse processo provoca urn estado semelhante ao luto. Esse sentimento
de luto ~ 0 que divisamos, p.ex., em Baudrlllard.7 E ainda esse estado que, a
meu ver, define a singuIaridade das sociedades p6s-industriais (as euro
~ e a norte-americana), estabelecendo-as como sociedades de rituaJI au
na visio de Louis-Vincent lhomas: sociedades de ritos funer6rios que
"permitem organizar e depois expeIir a dor e 0 sentimento de culpa dos
sobreviventes"9.

Nietzshe tinha razio, 0 que ~ reafirmado por BaudriIJard: a cultura in
dustrializada acentua a parodia d05 mercados de saber e gozo e 0 trocadi
tho do Outro, enquanto projetam uma dimensio de alteridade remetida ao
simb6Iico e AIinguagem, numa sociedade de pequenos oulros compacta
dos numa massa silenciosa, comandados peIo gozo A dist4ncia. gIobaliza
d08, num permanente estar Iigados, "plugados", que os leva preeocemente
ao infarto. Para nio perder a ca~ ao fiI6sofo, que assiste a essa CeM,

resta a ipisio.

o saber de passagem: a interpret~io aftico-aleg6rica do "angelus
novus" no aceno para a ind6stria cultural

o "Angelus Novus" de Paul KIee suscita em Walter Benjamin 0 pen
samento sobre a indUstria cultural nos infcios da era da ~ca e das su
perconcen~Oesurbanas (com indUstrias do r4dio, da televisio, do Iivro,
da telem6tica, do cinema, etc., sua c~io e difusio). Postado diante da
imagem do artista, Benjamin parece suspeitar que 0 sujeito que vai nascer
entre os modernos do sk. XX e entre os restos da arte que perdeu a subje
tividade original (essa arte defectiva) ~ da ordem do faIanjo. Este se aloja
no sentido, na fa1a, na estrutura semi6tica. Assim tam~ os produtos da
indUstria cultural adquirem especificidade da 1inguagem. Revestem-se do
sagrado, sendo produzidos por homens "guerreiJ'Os" que atuam sobre uma
suposta natureza, mesmo sabendo que j4 a perderam.

Benjamin compreendia que a hist6ria da modemidade inscrevia-se
como urn campo do faianjo entre 0 humane e 0 divino, campo do qual sur
giria 0 comportamento hedonista e consumista do capitallsmo como uma
forma de histeria e obsessi()lo de represen~Oes culturais que~ 0

homem 110 objeto e vice-versa, resultando disso uma desfuncionaIiza~ode

7 BAUDRILLARD,]. Simuliu:ros e simultlf6o, Tract. de Maria]oIo da Costa Pereira. Usboa: Rel6gio
0'.....1991.
• PBRNIoLA. Mario. NMia e rillOaNN•In QvllizaJ;lles: Entrevista8 do LE MONDE. Sio Paulo:
Atka, 1989, p.l11-1l7.
9 TtK>MAS, Louls-Vincent. MillOa e ritce"'.]. Qvi1iza,;aee: Entrevistaa do LE MONDE. Sio Paulo:
Atka, 1989, p.l18-125.
10 Sabre _ld6laa do campo freudlano e Iacanlsmo, d. COUTINHO, Jorge, Man:o AnlDllio.
Se:coedilcursoem Fmule lAam. Rio de ]aneIro: z.hat Editor, 1988.
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Iinguasens e signos. A mem.6ria cultural pusa a ter consis~ de
suvenir, no lugar de sua f1m;io fJpk:a e hist6rica.

o "Angelus Novus" esIA exatamente no lugar de passagem do que so
brou cia arIe cJ6ssica pull seu novo registro de nascimento capitalista como
mercadoria de 80m do sentido, enfim, encontra-se 118 passagem para seu
lugar do produto.

o valor desse campo do falanjott dA-se 118 medida em que problema
tiza 0 lugar do sujeito da produ~como alienado ou singelo, ora anunci
ando-o como agente do proce8SO semi6tico, ora apagando-o de seu campo
subjetivo.

Faz-se~ ab8ndonar 0 disc:urso poderoso do mestre no mer
cado do Saber, para cuidar do poder do capital noeampo de prod~ do
entretenimento, em que a vertigem do 8Ozo, da mais-valia-mais-de-8Ozar ~.

o que se drcunecreve 1\8. ind.6Btria cultural. 0 substituto do saber passa a
ser a moeda imaginAria do amor. E 0 sentido do amor toma conta do capi
tal, cia arIe, cia mercadoria. 0 amor pusa a constituir uma forma de rela
cionamento do m6ltipJo de si, cia sociedade e civiliza~o capitalista12• Para
falar como BeudriUard, 0 Eros criaria um horizonte social do valor onde 56
poderia haver morte e~o. No imp&io do amor ao dinheiro, aos obo
jetos de consumo, aos haveres e "teres", consolida-ee a indUstria cultural 0
amor justifica a fol\1l de trabeJho da sociedade de consumo, propicia a 16
gica capitalfstica de maia-valia-mais-de-8Ozar. "FazeI' Amor" universal ~ 0

discu1'llo emblem6tico desse campo de produ~odo falanjo capitalista. Isso
cristianiza 0 capital e subtrai a culpa dos produtores e consumidores.

Benjamin narra esse enredo romaneseo do anjo caldo, da indUstria
culturalls• me pr6prio petleilce a ease luger do falanjo, pais sua prod~o
constitui-se numa fala de amor 110 veemente que faz de suas reflex6es so
bre a indUstria cultural um es~ pedag6gico que redimensiona 0 traba
lho eo saber, penetrando no mundo do capital, que se anuncia. com a pro
posta do jo8o cia infanda. do puro 8Ozo de criar e pensar. Isso funciona na
sua om como uma es~ede exf1io romAntico.

Mas essa Ct!I\Il amorosa D1lmifesta uma cena de crise. Evoca sempre sua
contraputida, aeus opostos, suas contradir;6es. 0 amor no capitalismo tem
soas estra~ fatais:f~, obecenidade, ~xfasel•. Benjamin tomava
do"Angelus Novus", a aIegoria do amor passiveI na~ modema.
Benjamin apresentava a inlelpre~ crftico.aleg6rica como uma forma de

\I MD. Magno lntroduz a kWia cia~ do faIanjo. EIe diz: *SoJnoe extrema-

mente pereddoe com oe grolllacD doe I1\IICIll:W e que, no entanto, e6 penaamoe como anjoe,
quando CClNegUImoe pez-"'. Apud COUTINHOJ~, Ibidem. p.l90.
12 Vrn: MARCUSE, Herbert. Eros e cir1iliz.Ilf6o. Tnad. de Alvaro Cabral. 8" Ec:liI;Ao. Sio Paulo: Gull
nabara-Koogan, _/d.
IS 1880 VlIIeria JlU1l toda a obra benjamlniana ampIamente conhedda doe UIIiveJlIit6rIo bruiIei-
J'08.

I. BAUDRIlLARD,Jeen. As estNlig;."",. Tracl. de Manuela Parrelra. LiIboa: Editorial &
t:amp., 19!1O.
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salv~io da coiBa alienante. Inventa filosoficamente 0 amor pelos pequenos
outros, desprezados, ignorados pela grande histOria ruudsica. Imprime
neles 0 sentido cultural que thes era negado. Invenfilo que funciona como
urn pathos Adistincia, de maneira semelhante ao teatro epico de BrechttS. a
urn amor elevado ao 8Ozo do sentido, sincronizado como a postura do fa
lante buscando liberar a oralidade reprimida num universo de cultos e
doutos. A entrada do sujeito do discurso critico nas ind'6strias culturais,
fundadas em economias de trocas, representa a perda da protagoniza~o

do humano pela~ de seu poder ao dinheiro, ao significante
"dinheiro", provocando lutas na arena dos signos ideol6gicos (Bakhtin),
confonne consta da ata daqueles que, para Benjamin, compunham a "nova
barbarie: os subjugados pela histOria do capital

Attee indUstria cultural: umais-valia-mai&-de-gozarn
• Trabalho e

produ~io do gozo
Nio Ita mais 0 marteIo do fil6s0fo "escultor" nietzschiano a quebrar a

golpes insistentes os monumentos da cultura cIassica. e metaffsica. a lim de
modelar a massa que ali restava, como uma forma de cpntes~As insti
tui~Oes intelectuais alemies de sua epoea. Nietzsche~ nas marteJadas
filo56ficas, a cultura indUstriaIizada sob a perspectiva psicanaI1tica meons
ciente: alienada na sua propria hist6ria sob 0 ordenamento do gozo. Isso
retira 0 sentido do anatema da reifica~ capitalista como evento (mico de
alie~o.Toda cultura humana aliena 0 sujeito desde 0 nascimento. A gaia
ci@ncia seni a ci@ncia desse inconsciente que, para nio se identificar com 0
vazio cultural. cria 0 sentido da irrisio.

Benjamin. por sua vez, identifiea-se com 0 vazio do sentido. H6. neIe
uma atitude religiosa ded~ para 0 luto, para a d~o melanc6
lica diante dos despojos dos hens culturais. Sentimento 56 8uperado porque
Benjamin persegue 0 amor da verdade postulando que "0 olhar do histo
riador deve ser criticamente destrutivo, dotado da desconfian~necess4ria
sobre 0 legado da experi@ncia cultural da tra~0"16.

Nos, no BrasiL na America Latina, nas institui~que se forjaram com
a col~io, recebem08 os reslos culturais europeus e acrescentamos a
eles 0 legado cultural da "nova barbarie", n68 mesmos incIufdos nesse g@
nero de humanidade.

Herdamos 0 fetichismo da mercadoria, 0 mercado de trocas e, junto
com isso, 0 desejo da recupera~oda perda do 8Ozo para nos COnstituinn08
em acumuladores de saberes. Caloealna-nos (a~ n0850 corpo) fora da fun
~io do trabaIho como produ~odo gozo, visando produzir 0 8Ozo do Du
tro, os agentes das culturas multinacionais. Estes nio ~ interesse se 0

15 BENJAMIN, ibidem, p.120-136.
16 CE. NEVES, FI'lIllCiBco Ramos. A hist6ritz emj'nIgmentos: UIIIIl /eitlml dIIs Itses~ 0 COIlaiIo de
hist6ritz em Wallu Benftunin. Pro;eto de~ apre8elrtado a UFPB. JoioP-.1995 (Xe
rox).
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orgasmo foi reciprocamente alc~o. Como nos mo~is de alta rotativi
dade, 0 lucro corresponde a formas vazias publicitmias de mais-de-8Ozar.
Para 0 latino-americano, na corrida desse mereado, ficaria 0 trabalho como
produ~odo 8Ozo do Outro com os produtos que nos chegam: estes textos,
estes restos (NicoJ4s Rosa).

Hoje, quando se assiste a uma sodedade mundiaI, global e pbs-indus
trial, a~se a perspectiva sobre a qual se projeta a iniciativa para as Ame
ricas organizarem de maneira integrada seus pr6prios mereados de saber e
de gozo. Brasil, Argentina, Paraguai. Uruguai. Boltvia, Chile, Venezuela
tentam instalAu' a indUstria cultural domestica dentro de projetos econOmi
cos, comerciais, polfticos, ideol6gicos, psicol6gicos, artisticos com fortes
componentes de modernidades tardias, fundados em Iiberdades assegura
doras do neo-liberalismo, 0 que faz do MERCOSUL um eterno tributario
dos blocos formados pelos pafses ricos (Uniio Europeia e Ammica do
Norte)17.

Vive-se numa~ de p6s-produ~com tecnologias av~das, ba
seadas na eJet:ranka ~ na informatica, abrangendo 0 planeta, a despeito do
desemprego, miseria e imalfabetismo estruturais, que rolam ao ]ado da
automa~oe da robo~io.

A ascensio da indUstria cultural no MERCOSUL serti sintoma da des
subjetiv~oe da perda do 8ozo ou uma tentativa de recuperar 0 mais-de
80zar do saber, do Outro? Desejamos nosso pr6prio 8ozo? Se assim nio
for, pagaremos um alto p~o: cairm.os nas rufnas circulares (para usar a
met6fora de Jorge Luis Borges), da mesmidade histOrica. Pode-se 80zar
desta, reintroduzindo 0 sentido do IIcom~ de novo" que 0 conceito de
barb6rie~o adona, como dispositivo de resistencia polftico
culturaL Podemos inventar um "com~ do com~", e, enquanto atores
da nova barb6rie, compreender a experi~ia cultural como "um meio para
o podef-fazer-diferente"lI, a lim de nio persistirmos na imita~oda experi
encia, na eterna dta~o infonnativa e no pastiche de supermercado.

17 PRAXEDES, Walter e PlLLE1TI, Neleon. 0 MERCOSUL e /I~ gIobIIl. Sio Paulo: Atir:a.
1996.
l' NEVES, Op.cit, p.14-15.
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