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Pos-modernismo, a logica cultural 
do capitalismo tardio. 

CUlTURA 

1. A 16gica cultural do capitalismo tardio 

O s 61limos anos tern sido marcados por urn milenarismo invertido se
gundo 0 qua l os progn6sticos, catastr6ficos au redencionistas, a respeito do 
futuro faram substituidos por decretos sohre 0 fim disro au daquilo (0 fim da 
ideologia, da artc, au das classes sociais; a "crise" do leninismo, da social
democrada, all do Estado do bem-estar etc.); em canjuoro, e posslveJ que 
tudo isso configure 0 que se denomina, cada vel. mais freqi.ieorcmente, pOs
modemismo. 0 argumenro em favor de sua existencia ap6ia-se na hip6tese 
de uma quebra radical, au coupure, cujas origens geralmente remonlam ao 
fim dos anos SO au come~o dos anos 60. 

Como sugere a propria palavra, essa ruptura e muito frequenlemente 
relacionada com 0 atenuamento au eXlinr;Jo (ou repudio ideol6gico o u es
lctico) do centenario movimento modemo. Por essa 6lica, 0 expressionismo 
abstrato em pintura, 0 exislencialismo em filosofia, as fonnas derradeims da 
representao;;:ao no romance, os filmes des gmndes auteurs ou a escola mo
dernista na poesia (como inslitucionalizada e cap.onizada na obra de Walla
ce Stevens) sao agora vistos como a exlraordinaria flora~ab final do impulso 
do alto modernismo que se desgasta e se exaure com essas obras. Assim, a 
enumera~ao do que vern depois se torna, de imediato, empirica, ca6tica e 
heterogenea: Andy Warhol e a pop art, mas tambem a fOlorrealismo e, para 
alem deste, 0 "novo exprcssionismo"j 0 momento, na musica, deJohn Cage, 
mas tambem a sintese dos estilos ciassico e "popular" que se ve em compo
sitores como Phil Glass e Teny Riley e, tambem, a punk roche a new wave 
(as Beatles e os Stones funcionando como 0 momento do alto modernismo 
nessa trad i~ao mais recente e de eyolu~ao mais rapida); no cinema, Godard, 
p6s-Godard, 0 cinema experimental e 0 Yideo, mas tambem um noyo lipo 
de cinema comercial (a que vollarei mais adiante); Burroughs, pynchon ou 
Ishmael Reed, de um lado, e 0 nouveau roman frances e sua sucessao, do 
outro, ao lado de urn novo, e alarmante, tipo de cnlica lileraria baseada em 
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uma nova estelica da textualidade ou da ecrlture ... A lista poderia se eslen
der ao infinilo; mas sera que isso implica uma mudan91 ou ruplurJ. mais fun
damental do que as mudan~as periooicas de estilo, au de moda, detennina
das pelo velho imperativo de mudant;'ds estilisticas do alto modernismo? 

Mas e no ambito da arquitetura que as modiftca~Oes da produr;ao cste
tica sao mais dramaticamente evidentes e seus problemas te6ricos tern 
side mais consistentemente abordados e aJ1icuiados; de fato, foi dos debates 
sobre arquiterura que minha conce~o do p6s-modernismo - como esbo
s:ada nas paginas seguintes - com~ou a emergir. De modo mais decisivo do 
que flas outras ,'lites ou na midia, na arquitetura as posi~i)es p6s-modernistas 
sao inseparaveis de uma critica implacavel ao alto modemismo arquilet6nico, 
a Frank Uoyd Wright e ao assim charnado estilo internacional (Le Corbusier, 
Mies etc.). Ai, a crilica e a analise fonnal (da transfonna~ao do edificio em 
escultura virtual, tipica do alto modemismo, ou em urn ~pato" monumental, 
segundo Robert Venturi l ) incluem uma reavalia~o do urbanismo e da insti
ttlio;ao estetica. Nessa otica, atribui-se ao alto mcxl.ernismo a rcsponsabilidade 
pela deslrlli¢io da teia urbana da cidade tradicional e de sua antiga cullura da 
vizinhan~a (por meio da disjun~Jo radical de seu contexto ambiental do 
novo edificio utopico do alto moderoismo), ao mesmo tempo que a elitismo 
e 0 autoritarismo profeticos do movimento moderno sao implacavelmente 
identificados no gesto imperioso do Mestre carismatico. 

E bastante logico, entao, que 0 pos-moclemismo em arquitetura se 
apresente como uma especie de populismo estetico, como sugere 0 pr6prio 
titulo do influente manifesto de Venturi, Aprendendo com Las Vegas. Por 
mais que se queira reavaliar essa ret6rica populista2, ela (eve, pelo menos, 0 
merito de dirigir nossa aten~o para uma caracterislica fundamental de todos 
os pOs-modernisrnos enumerados acima, a saber, 0 apagamento cia antiga 
(caracteristica do allo modernismo) fronteira efl[re a alta cultura e a assim 
chamada cultura de massa au comercial, e 0 aparedmento de novos tifX)S de 
texto impregnados das fonnas, categorias e conteudos cia mesma industria 
cultural que tinha sido denundada com taota veemencia por todos os ide6-
logos do moderno, de Leavis ao New Criticism americano ate Adorno e a £s
cola de Frankfurt. De fato, os pOs-modernismos tern revelado urn enorme 
fasdnio justamente por essa paisagem "degraciada" do brega e do kitsch, dos 
seriados de TV e da cultura do Reader's Digest, dos anundos e dos moteis, 
dos late shows e dos filmes B hollywoodianos, da assim chamada paralitera
tura - com seus bolsilivros de aeropolto e suas sulxategorias do romanes
co e do gotico, da biografia popular, hist6rias de misterio e assassinatos, flc
~o cientlfica e romances de fantasia: todos esses materiais nao sao mais 
apenas ucj tados", como 0 poderiam fazer urn Joyce ou urn Mahler, mas sao 
incorporados a sua pr6pria substincia. 

Essa ruptura nao deve ser tomada como uma questiio puramente cul
tural: de fato , as teorias do p6s-moderno - quer sejam celebrat6rias, quer se 
apresentem na linguagem da repulsa moral ou da denuncia - tern uma 

grande semelhan91 com taclas aquelas geneJ"""a.liza~Oes sociol6gicas mais am
bidosas que, mais DU menos na mesma epoca, nos trazem as novidades a 
respeito da chegada e inaugura~ao de urn tipo de sociedade totalmente 
novo, cujo nome mais famoso e usociedade p6s-industrial~ (Daniel Bell), 
mas que tambCm e conhecida como sociedade de consumo, sociedade das 
midias, sodedade da informa~ao, sociedade eletr6nica ou high-tech e simi la
res. Tais teorias tern a 6bvia missao ideologica de demonslrar, para seu pro
prio alivio, que a nova fonna0io social em questao nao mais obedece as leis 
do capitalismo classico, a saber, 0 primado da proclu~ao industrial e a oni
presen91 da luta de classes. A [radi~ao marxista tern, por isso, resislido com 
veemencia a essas formular;Cies , com a excec;ao significativa do economista 
Ernest Mandel, cujo livro 0 capitalismo tardio prop6e-se nao apenas a fazer 
a anatomia da originalidade hist6rica dessa nova sociedade (que ele consi
dera como um terceiro esragio ou momenta na evolu~ao do capital), mas 
tambem a demonsrrar que se [rata ai de nada mais nada menos do que urn 
estagio do capitalismo mais puro do que qualquer dos momentos que 0 pre~ 
cederam. Voltarei a esse ponto mais adiante; por ora basta anrecipar um ar
gumento que sera discutido no capitulo 2, a saber, que qualquer ponto de 
vista a respeiro do pOs-modernismo na cultura e ao mesmo tempo, necessa
riamente, uma posi~ao politica, implicita ou explicita, com respeito a nature
za do capitalismo multinacional em nossos dias. 

Uma ultima palavra preliminar a respeito do metodo: 0 que segue nao 
deve ser lido como uma descri~ao estilistica, como a exposio;ao de urn estilo 
cultural entre outros. Em vez disso, vou apresemar uma hip6rese de periOOi
za~Jo, e isso no exato momenta em que a propria concep~ao de periocliza
~ao hist6rica parece ser bastante problematica. Ja argumemei, em outro tra
balho, que toda analise cultural isolada e disjuntiva semprc envolve uma 
leoria subjacente, ou reprimida, de periodizao;ao historica; alem disso, a con
cepr;ao de UgeneaJogia" acaba por liquidar as preocupa~i)es reoricas mais 
trJ.dicionais a respeito da assim chamada historia linear, das teorias dos "es
tagios" e da historiografia teleo16gica. No presente contexto, no emanto, 
longas discuss6es teoricas a respeito desses problemas (que sao bern reais) 
podem ser substituidas por algumas observa«>es cssenciais. 

Urn dos problemas freqiientemente associados a hip6reses de periodi
za~iio if! que estas tendem a obliterar a diferenc;a e a projetar a ideia de urn 
periOOo historico como uma massa homogenea (demarcada em cada lado 
por uma inexplicavel metamorfose cronologica e pOT sinais de ponruao;;ao). 
No cntanlO, essa e precisamente a raziio pela qual me parece essenciai 
entender 0 pos-modernismo nao como urn estilo, mas como uma dominan
te cullural: uma concep¢.lo que da margem a presen91 e a coexistencia de 
uma serie de caraderisticas que, apesar de subordinadas umas as oulras, sao 
bern diferentes. 
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Considere-se, por exemplo, urn ponto de vista difereme, e bastante 
presligiado, segundo 0 qual, em si mesmo, 0 p6s-modemismo e poueo mais 
do que mais urn estagio do pr6prio modemismo (se nao for ate mesmo do 
romantismo mais amigo); de faw, e (Xlsslvel admitir que tacias as caracteris
tieas do p6s-modemismo que yOU enumerar podem ser detectadas, ja plena
mente desenvolvidas, neste ou naquele modernismo que 0 precedeu Gn
c1uindo ai p recursores genealogicos surpreendeotes, como Gertrude Stein, 
Raymond Roussel ou Marcel Duchamp, que seriam eonsiderados verdadei
ros p6s-modemistas avant la lettre). &sa concepo;;ao, entretanto, nao leva 
em coma a posio;;ao social do primeiro modernismo, ou methor, nao leva em 
conta 0 seu repudio contundente pela burguesia vitoriana e p6s-vitoriana, 
que eonsideravam suas fonnas e elhosfeios, dissonames, obscuros, escanda-
10505, imorais, subversivos e, de modo geraI, anti-sociais. Meu argumento 
aqui, porem, e que uma mura.;;ao na esfera da cultura toruou tais atitudes 
arcaicas. Nao e somente 0 fata de que Picasso e Joyce nao sao mais conside
rados feios; agora eles nos pareeem bastante realistas e isso e resultado da 
canonizao;;ao e institucionalizao;;ao academiC"<l do movimento moderno, pro
cesso que remonta aos fins dos anos 50. Essa e, certamente, uma das expli
cao;;aes mais plausiveis para 0 aparecimento do p6s-modernismo, uma vez 
que a nova gerao;;ao dos anos 60 va i se confrontar com 0 movimento moder
no, que tinha sido urn movimento oposicionista, como urn conjunto de 
velhos c1:issicos, que "pesam na cabeyt dos vivos como urn pesadelo", como 
d isse Marx, e m urn contexto diferente. 

No que diz respeito a revolta p6s-modema contra essa situao;;ao, e pre
eisa, no entamo, enfatizar que suas pr6prias caracteristicas ofensivas - da 
obscuridade e do material sexual explicito a esqualidez psicol6gica e claras 
expressOes de desafio social e politico, que transcendem qualquer coisa que 
pudesse ser imaginada nos momentos mais extremados do alto modemismo 
- nao mais escandalizam ningueru e nao s6 sao recebidas com a maior 
compJacencia como sao consoantes com a cultura publica ou oflcial da so
ciedade ocidenlal. 

o que ocorreu e que a produo;:io estetica hoje esta integrada a produ
~ao das mercadorias em geml: a urgencia desvairada da economia em pro
duzir novas series de produtos que cada vez mais parer;am novidades (de 
roupas a avi6es), com urn ritmo de turn over cada vez maio r, atribui uma 
posi¢io e uma fun~ao estrutural carla vez mais essenciais <l inova¢.i.o esrctica 
e ao experimentalismo. Tais necessidades econ6m.icas sao identificadas pe
los virios tipos de apoio institucional disponiveis para a arte mais nova, de 
funda~6es e balsas ate museus e outras fonnas de patrocinio. De todas as 
artes, a arquitetura e a que esta consli[Utivamente mais proxima do economi
co, com que tern, na forma de encomendas e no valor de terrenos, uma rela
.;;ao virtualmente imediata. Nao e de surpreender, entao, que tenha havido 
urn extraordinario florescimento da nova arquitetura p6s-moderna apoiado 
no parrocinio de empresas multinaciona is, cuja expansao e desenvolvimen-

to sao estritamente comemporiineos aos da arquitetura. Mais adiante vou ar
gumenrar que esses dois novos fenomenos tern uma inter-relao;;ao dialetica 
mais profunda do que 0 mera financiamento deste ou daquele projeto. Po
rem e neste ponto que devo lembrar ao leitor 0 6bvio, a saber, que a nova 
cullura p6s-modema global, ainda que americana , e expressao intema e 
supcrestrurural de uma nova era de domina~ao, militar e economica, dos Es
rados Unidos sabre 0 resto do mundo: nesse seotido, como durante tada a 
hist6ria de classes, 0 avesso da cultura e sangue, tortura, molte e terror. 

o primeiro argumento em favor de uma concepo;;ao da periodizao;;ao 
segundo a dominancia e, entao, que mesmo se todos os elementos constitu
tivos do p6s-modernismo fossem identicos e continuos aos do modernismo 
- e a meu ver e passiVe! demonstrar que esse ponto de vista e erroneo, mas 
somente uma am'i.lise ainda mais ampla do pr6prio modernismo poderia 
refuta-Io - os dois fenomenos ainda continuariam radicalmente distintos 
em seu Significado e fun¢i.o social, devido ao posicionamento muito dife
rente do p6s-modernismo no sistema economico do capi(alismo tardio e, 
mais ainda, devido a lransfonna~ao da pr6pria esfera da cultura na socieda
de contemporanea. 

Esse aspecto sera mais bern discutido na conclusao deste Iivro. Tenho 
agof'<l que enfrentar urn tipo diferente de objeo;;ao a periodiza.;;ao, a de que 
esta possa obliterar a heterogeneidade, algo que e, no mais das vezes, uma 
preocupa~o da esquerda . .E certo que M uma estranha ironia quase sartria
na - uma logica do tipo "0 vencedor perde - a rondar qualquer esfor~o 
de descrever urn ~sistema", uma dinamica to(alizadora delectavel no movi
mento da sociedade contemporanea. Ocorre que quanto mais cOllvincen(e 
for a visao de urn sistema ou a 16gica cada vez mais abrangente - e 0 Fou
cault do livro sobre as pris6es e 0 exemplo mais 6bvio - tanto mais desam
parado se seote 0 leitor. Na medida, enllo, em que 0 te6rico ~nha ao cons
truir uma maquina cada vez mais fechada e aterradora, na mesma medida 
perde, uma vez que a capacidade critica de seu trabalho fi ca assim neutrali
zacla, e os impulsos de revolta e de nega~ao, para nao fa lar ~dos de transfor
rna~ao social, sao percebidos, cada vez mais, como geslos · inuleis e triviais 
no enfrentarnento do modelo proposto. 

Pareceu-me, entretaOlo, que apenas a luz de algum tipo de conce pcao 
de uma 16gidl cultural dorninante, ou de uma norma hegemonica, seria passi
vel medir e avaliar a real diferen~ . Nao me parece, de modo algum, que toda 
produ.;;ao cultural de nossos dias e p6s-modema no sentido amplo em que 
vou usar esse tenno. 0 p6s-moderno e, no entanto, 0 campo de fo~s em que 
varios tipos bern diferentes de impulso cultural - 0 que Raymond wiJIiams 
chamou, certeiramente, de fonnas "residuais" e "emergeOles" de produ~o 
cultural - tern que encontrar seu caminho. Se nao chegannos a uma ideia 
geral de uma dominante cultural, teremos que voltar a visao da hist6ria do pre
sente como pura heterogeneidade, como diferen~ aleat6ria, como a coexis-
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tencia de inClmeras for~s distil\[as cuja efetividade e imposslvel aferir. De 
qllalquer modo, foi esse 0 espirito politico em que se pJanejou a analise que 
segue: pro;el:lr uma certa eoncepc;ao de uma nova nomla cultural sistematica 
e de sua reprodu~ao, a fim de jXXIer fazer uma reflexao mais adeqllada a res
peito das fonnas mais efetivas de politica cultural radical em nossos dias. 

Minha exposit;ao va i enfocar cada urn dos seguintes elementos consti
nuivos do p6s-modemo: uma nova faha de profundidade, que se ve prolon
gada tamo na kteeria~ comemporiinea Quante em t<xla essa cultura da ima
gem e do simulacro; urn consequente enfraquecimento da historicidade 
tanto em nessas relat;Oes rom a historia publica quante em nossas novas for
mas de lemporalidade privada, cuja eSlrutura "esquizofrenica" (seguindo La
C"dn) vai dctenninar novos tipos de sintaxe e de rela<;3o sintagmatiea nas for
mas mais temporais de aIte; um novo lipo de matiz emocionai basico - a 
que denominarei de ~intensidades" -, que pode ser mais bem entendido se 
nos voltannos pMa as leorias mais antigas do sublime; a profunda relat;ao 
constitutiva de ludo isso com a nova tecnologia, que e uma das f'iguras de 
um novo sistema economico mundial; e, ap6s urn breve relato das muta~Oes 
p6s-modernas na experiencia viveneiada no espa~o das conslfw;:6es, algu
mas reflexOes sobre a rnissao da alte poJitica no novo e desconcerlante espa· 
~o mundial do capita lismo tardio ou multinacional. 

Vamos come~ar com um dos trabalhos can6nicos das artes visuais do 
alto modemismo, 0 famosa quadro de Van Gogh dos sap:uos de camponcs, 
urn exemplo que, como se pode imaginar, nao foi escolhido nem aD 3caso 
nem inocentemente. Vou propor duas maneiras de ler esse quadro que, em 
eeIta medida , acabam por reconstruir a recept;ao dessa obra em urn proces
so de dois niveis Oll estagios. 

Primeiro, quero ressaltar que, para evitar que essa imagem extensa
mente reproduzida eaia ao nivel do meramente decorativo, l= preciso recons
{ruira situa910 inieial de onde surge a obra acabada. A menos que cssa situa· 
t;ao - que desapareceu no passado - seja de algum modo restaurada 
mentalmenre, 0 quadro vai continuar a ser urn objeto ineIte, urn produto f'i
nal reif'icado, impassivel de entender como lim ato simb61ico propriamcme 
dito, eomo praxis e produ~ao. 

Este ultimo temlO sugere que uma maneira de se reconstruir a situ3t;aO 
inieial para a qual a Obr'd e, de algum modo, uma resposta e enfoca ndo as 
mate rias-primas, 0 contcudo inidal que cIa confronta e retrabalha, transrer
ma e reapropria. Penso que, em Van Gogh, deve-se apreender esse comcu
do, essa materia-prima inidal, como sendo 0 mundo objeto da miseria agd· 
cola, da desolada pobreza rural, 0 mundo humano de labuta nldimentar e 
opressiva, um mundo reduzido a seu estado mais brutal e ameacado, mais 
primitivo e marginalizado. 

11111 paT de bolas, de Vincent Van Gogh 

Nesse mundo, as ~rvores frutiJeras sao apenas velhos ga lhos exauridos 
brotando de urn solo pobre; os habitanres dos vilarejos sao reduzidos a 
esqueletos, caricaturas de uma grOlCSC:l tipelogia das feit;Oes humanas basi
C'dS. Por que, entao, e m Van Gogh, as macieiras podem explodir em uma 
superficie alucinat6ria de cores, enquanto sellS estere6tipos dos habitantes 
dos vilarejos sao surpreendente e vistosamente recobertos rom lonaJidades 
de verde e de vennclho? Nesta primeira aitemal'iva de interpretat;ao, vou 
apenas sugerir que a transforma~o violenta e proposiral do mundo ob;elo 
opaco do campones na mais gloriosa materializao;:ao de pu~ cor em pintura 
a oleo deve ser interpretada como urn gesto ut6pico, urn ato de compensa· 
o;:iio que acaba por produzir um dominio ut6picO dos sentidos totalmente 
novo, ou, pelo menos, um dominio daquele scntido supremo - a visao, 0 
visual, 0 01110 - que agord se reconSlitui para n6s como urn espao;:o semi
autonomo, paJte de uma nova divisao do trabalho no interior do capita l, 
uma nova fragmentat;3.o de um sensorial emergenre que replica as especiali
Z3t;OeS e divisQes da vida capitalista, ao rnesmo tempo que busca, precisa
mente em tal fragmenta~ao, LIma desespcrada compensa~ao mopiea. 

Existe, e certo, uma segunda leitllf'd de Van Gogh que nao pode seT ig
norada quando contemplam05 essa mesma pinmra, a amHise central de Hei
degger em Der Ursprnng des Kunstwerkes, que se orgaoiza em lorna da ideia 
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de que a obra de arte emerge na I'ratura entre a Terra e a Mundo, au e ntre a 
que prefiro tmduzir como it am.encia de sentido oa materialidade do corpo e 
d.."l natureza e .. doa~ao de senlido na historia e no social. Voltaremos a essa 
fenda DO fmnlr3 mais tarde; e sufidente, aqui, recordar algumas das fr.tses fa
mosas que dao forma ao processo atraves do qual esses agora i1ustres s ipatoo 
de camponC!s gradualmeme recriam, a sell red~r, 0 mundo objeto allseme 
que e ra antes sell contexte ongina L "Keles", diz Heidegger, ~vibra 0 chamado 
silencioso cia terra, 0 dom mudo do milho maduro e a enigmalica renuncia da 
desola.;ao do campo incultivado de inverno.- -Esse instmmenlo", continua 
ele, Mpenence a terra, e estA p rotegido no munda da mulhe r camponesa [".1 a 
pinlUfJ de Van Gogh e 0 desvelamento do que 0 inst'rumento, 0 par de sapa
lOS, ern verdade, e. L..1 Essa entidade emerge no descobrimemo de seu ser"~, 
por meio da media~ao da obra de anc, que faz com que todo 0 mundo au
seme e a terra se revelem em lomo deb, ao iado do pisar forte da mulher 
camponesa, da solidao do atalho do campo, do casebre na cJareira, doo ins
trumentos de (rabalho gastos e quebradas na arJ.dura e na fornalha. A expo
sir;iio de J-Ieidegger tern que ser complementada pela insistencia n~ materiali
dade Jenovada da obra, na transfonna.;ao de um t!pe de materiahdade - a 
pr6pria terr-.!, seus caminhos e objetas fisicos - em uma outra 1ll<lIe ria lidade, 
a de uma pinnml a 6leo, consolidada e real~ada em si mesma e por seus pr6-
prioS pr.lzeres visuais, mas, mesmo assim, eia e bastante pJausivei . 

DUlmond dust shoes. de Andy Warhol 

De qualquer forma , as duas leituras podem ser consideradas benne
ne"Uticas, no·sentido ern que ~I obra, em sua forma objetal inerte, e tamada 
como uma indica~iio ou sintoma de uma realidade mais vasta que.se coloca 
como sua verdade (litiml. E preciso agora que olhemos parJ. urn par de ga

patos de outro tipo, e l! muito born que seja possivel utilizar uma imagem 
de uma obm recente de uma das figuras centrais das artes visuais contem
poraneas. Os Diamond dUsl shoes, de Andy Warhol, evidenteme nte, nao 
nos falam com a mesma imediaridade dos sapatos de Van Gogh; de fa ro, 
sinto-me tentado a afirmar que nao nos dizem absolutamente nada. Nada 
nesse quadro preve urn espa~o, ainda que minimo, para 0 espectador, que 
se confronta com e le no £lm do correrlor de urn museu au de uma galeria, 
em loda a c~)!1tingencia de urn objelo natural inexplidvel. No plano do 
conteudo, temos que nos contentar com 0 que e agora muito mais dara
mente um fetiche, tantO no sentido freudiano quanto no marxista (Derrida 
ressaita, em algu m lugar, a respeito do Paar BauemscbuiJe, que os sapatos 
de Van Gogh sao um par hetcrossexqal, 0 que nao permitc nem perversao 
nem fetichiza~;1o) . Aqui, no c nwnt o, temos uma col~Jo aleat6ria de obje
tos sem vida, pendurados na teh. como se fossem nabos, tao desprovidos 
de sinais de sua vida anterior como um:1 pi lha de sa patos que ftcaram em 
Auschwitz, ou restos de um incendio inexplicIivel e tragico em um salao de 
haile lotado. N:10 ha, entao, em Warho l, nenhum modo de completar 0 ges-
10 hermeneutico e reintegraf essa miscelane;1 ao contexto vivido mais am
pio do salao; ou do b:lile, do mundo d e alta moda ou das revistas gJamou
fooas. Entretamo isso se torn:;! ainda mais paradoxaJ a luz da informar;a,o 
biogci£lca: Warhol come~ou sua carre ira artistica como ilusrrador de moda 
de c.1If".ldoo e como designer de vitrines onde escarpins e sandilias figura
yam de forma proeminente. Somos mesmo tentados a Jeva~ua r aqui, mas 
mu ilO prematurJmeme, uma das ques tQes centrais do pr6p-ri0 pbs-moder
nisma e de suas possiveis dimens6es politicas: a Ob1""4 de Andy Warhol e 
realmente centmda em torno da mercantiliza~:'io, e :is grandes imagens de 
outdoors da garrafa de COC<I·Cola ou da lala de sopa Camp~lI, que explici
tamente enfarizam 0 fetichismo elas mercadonas na transit;.'ip para 0 capita
Iismo tardiO, deveriam constituir fone critica poli"lica. Se nifo ° sao, entao e 
claro que queremos saber por que e podemos comepr a nos interrogar so
bre as efelivas posSibilidades de uma aJle polftica, au crltica, no pericKfo 
p6s-moderno do capiwlismo tardio. 

Mas ha oulms diferen\lS s ignific:ll ivas entre 0 momento do alto mo
dern ismo e 0 do p6s-moderoismo, entre os sapalOS de Van Gogh e as de 
Andy Warhol, sabre as quais devcmos nos deter um pouco mais. A primei
ra, c mais eviden te, e 0 aparecimento de um novo tipo de achatamento ou 
de falta de profundidade, um novo ripo de superfidalidade no sentido 
mais li teral , 0 que e talvez a mais importantc caractcriSlic3 formal de (odos 
os p6s-modernismos, a qua l lcremos ocasiao de vol tar em varios ourras 
contextos 

3S 
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La modete rouge, de Renl!Magriue 

Depois, temos que acertar cOnlas com 0 papel da fOlogmfia e do nega
tivo fotografico nesse tipo de Jrte conremporanea; e e exatamenre isso que 
responde pelo aspecto da morte oa imagem de Warhol, cuja elegancia de 
urn raio X decorativo mortifica a alhar reificado do espectador de um modo 
tal que pJrece mlO ter nada a ver com a marte, au com a obsessao ou ,msie
dade da mane no plano do conteudo; de fato e como se aqui tivessemos que 
hdar com 0 inverso do gesto llt6pico de VJn Gogh: na primeira obra, urn 

munclo ferido e transformado, por urn fiat nietzschiano, au por urn ato de 
vontade, na estridencia de,um colorido Ul6pico. Aqui, ao contrurio, e como 
se a superlkie externa colorida das coisas - aviltada e previamente conta
minada por sua assimilar;ao ao falso brilho das imagens da propaganda -
fosse retirada para revelar a substrato mortal branco e preto do negativo fo
togr1fico, que as subtende. Ainda que essa especie de morte do munclo da 
aparencia seja tematizada em alguns trabalhos de Warhol, mais notadamen
te nas series de acidentes de trfinsito Oll de cadeiras e ietriC'ds, pens~ que nao 
se tratJ mais de uma quesl:lo de COnlelldo, mas de uma mUla(aO mais funda
mental, tanto no pr6prio mundo dos obje(os - agora transfOfmados em urn 
conjulllo de textos Oll de simuJacros - quanta oa disposis;ao do sujeito. 

Todo isso me leva a terceira caracteristica a ser desenvolvicla aqui, que 
vou chamar de esmaecimento do afeta na cultura p6s-modema. E claro que 
seria incorfeto sugerir que todos os afetos, todo semimenlo ou emot;:ao, toda 
subjetjvidade, tenham desaparecido na imagem mals recente. Na verdade, 
ha uma especie de retorno do reprimido em Diamond dust shoes, uma estra
nha aoimar;ao decorativa compensal6ria, expJicitamente designada no pro-
prio tiw]o, que eviden(e meme se refere ao brilho de poeira dourada, ao cio- 0 

~i~~ti~:av:I:e~~:.~ ;a~u~1~2~u:~~ ~~~~,e:~~~t:~t~i~~~r~O~~Snl~a::;~:~~~ .~ 
Rimbaud que "devolvem !lasso 01har", ou no augusta brilho premonitorio ~ 

~~~~]~~~l~~ (~~7,~d~~:~~ ~~~~;~~ad~o R!~~~~ll~aa~~v~'~~~ds~~e~~u~~rJ~l!: ~;~ -g 
vestimento decoralivo. Em uma interessante resenha da versao ·italiana desse ~ 
artig04, Remo Ceserani expande esse fe(ichismo dos sapatos em uma ima- ~ 

gem qmnernaria que adiciona :l expressividade abelta dos sapatos de Van 
Gogh-Heidegger 0 patbos realista de Walker Evans e de James Agee (estra-

FfO'jdBurrougbs' Iillrk shoes, de Walker.:> Evans 
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Bte talvez seJ3. 0 momento de dizer algo a respeilo da leoria contem
por.inea que lem, entre OULmS coisas, se dedicado il missilo de criticar e de
S:lcreditar esse modelo hem1eneutico do fora e do dentro, e de estigmariza-
10 como sendo ideol6gico e melafisico. Mas meu argumenlo e que 0 que se 
chama hOje de (eolia contemporanea - ou melhor, de discurso (Wrico - e 
tambem urn fenomeno estritamenle pOs-modemo. Seria entao inconsistente 
defender a verdade de sellS achados te6ricos em uma situalj;ao em que 0 

pr6prio conceito de "verdade" e parte de uma bagagcm metafisica que 0 

p6s-eslrutu ralismo procura abandonar. 0 que gostariamos dc, ao menos, su
gerif e que a critica p6s-estnlruralisla da hermeneutica, daquilo a que vou 
chamar mais adiante de modelo cia profundidade, nos e ulil como urn sinto
ma bastante significativo da cullUra p6s-moderna, que e nosso assumo aqui. 

Podemos mencionar muito rdpidameme que, alem do modelo herme
ncutico do fora e do dentro que 0 qlladro de Munch implementa, pelo menos 
oulroS qualro modelos fundamentaiS cL1 profundidade tem sido, de modo ge
rJI, repudiados pela teoria contempocinea: 1) 0 dialetico, da essencia e cb 
aparencia, bem como toda :1 gama de conceit05 conelatos de ideologia ou de 
(alsa consciencia; 2) 0 modelo freudiano do latente e do manifesto, ou d a re
pressao (que, por certo, ~ 0 alvo do p...nflelo progmm:'ltico, e sintomatico, de 
Michel Foucault, La volante de Savoir[Hist6ria da sexllalidad€d; 3) 0 modelo 
exislencialisl:l da autenticicladc e cia inautenticidade, cuja tcmalica heroiGI. ou 
tn'igica esta intima mente ligad:l aquela outra grande oposi~o enlre aliena(3o 
e desaliena¢.i0, OULm das vlfimas do periodo p6.s-cslruturalista ou p6s-moder
no; c: 4) mais recenternente, a grnnde oposi¢io semi6lica entre significante e 
signifiC"'.ldo, que foi mpidmnente deslinclada e desconstruida durante seus <lias 
de gl6ria nos anos 60 e 70. 0 que subslilui esses diversos modelos cia profun
dicltde e, de modo geral, uma conce~o de praricas, discursos e jogos tex
ruais, cujas estnltuf"dS sintagm.:'iticas vamos examinar adiantc; basta, por agor.!, 
ressa ltar que lambem aq u! a profundidade e substiluida pela supcrncie, ou por 
supertkies miiltiplas (0 que se denomina frequentemente de intertcxtualidade 
nao e m:l. is, nesse sentido, uma questiio de profundidade). 

Essa falta de profundidade nao e meramente mel'af6rica: cIa pode ser 
experimentada fisica e ~ Iiterdlmente POl' qualquer urn que, subindo 0 que 
ern ames a Bunker Hill de &Iymond Chandler, vindo dos mercados de chica
nos na Broadway com Founh Street, no centro de Los Angeles, de repeme 
defronla com a grande estl1.ltura aUlo-sustemada de Wells Fargo Court (Skid
more, Owings e Merrill) - uma sllperficie que parece nao estar apoiada em 
nenhum tipo de volume, ou que parece tomar impossivel decidir, apenas 
olh:30do, a forma de seu volume putativo Cretangular? trapezoidal?). Essa 
enorme fachada de janelas, cuja bidimensionalid ade desafia a gravidade, 
momentaneamente Ir.msrorma 0 chao firme em que estamos em imagens de 
ti m eSlereoplico. foonas diManas aparecendo aqui e acol:i em volta de 06..<;. 

o efeito visual e 0 mesmo de todos os lados, tao inescap:1vel quanto 0 enor
me monolito no 2001, de Stanley Kubrick, que confroma os espectadores 

Wells Fargo Court (SkidmOrt, Owings e MCrriJo 

como urn destino enigmiitico, urn chamado a muta¢o evoluciona ria. Se es
se novo centro multinacional efetivameme aboliu 0 decadente tecido urba
no rnais antigo, que foi violenl;lmenre substitu'ido, oao sera possivel aflnnar 
algo semelhante a respeito do modo pelo qual essa eSlranha superlicie nova 
coma nosses antigos sistemas de percep{ao da cidade urn tanto arcaicos c 
scm objetivos, scm colocar outrO sistema em seu lugar? 

Volta ndo, agora peb llirima vez, ao quadro de Munch, parece eviden
te que 0 grita, de forma suti! mas elaborada, rompe sua propria estetica da 
expressiio, ao mesmo tempo mantendo-se sempre preso a ela. Seu conteiido 
geslUal ja assina la seu fracasso , uma vez q ue 0 dominio do sonoro, 0 grilO, a 
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purn vibrao;ao da garga oca hurnana, e incompativel com seu meio (alga assi
nalado no interior da obra relo fato de 0 homunculo n1l.o lcr o relhas). Entre
tanto 0 grito ausente como que reloma em uma dial~lica de curvas e espi
rais, aproximando-se gradual mente da experiencia ainda mais ausente da 
8Olidao atroz e da ansiedade que 0 proprio grito deveria ~expressar" . Tais 
curvas se inscrevem na superncie do quadro, na forma dos grandes circulos 
concenlricos nos quais a vibrat;ao sonora torna-sc, em ultima analise, visivei, 
como na superficie de urn lent;Ol de agua, em relrocesso infinito, q ue se abre 
a partir do sofredor para se lomar a propria geografia de urn universo no 
qua l a dar agora fala e \lib!""" no p6r-do-sol e na paisagcm. 0 mundo visivel 
transforma-se, entao, no mure que cerca a monada, no qual esse ~grito que 
eeoa na natureza", nas palavras de MunchS, e registrado e transcrito: pensa
mos aqui naquela persona gem de Lautreamonl que, tendo sido criada den
Iro de uma membrana selacla e silenciosa, rempe-a com seu pr6prio grito ao 
vislumbrar a monslfUosidade da divindade e, desse modo, junla-se de novo 
ao mundo do 80m e do sofrimento. 

Tudo isso sugere uma hip6tese historica mais geral: que conceitos co
mo ansiedade e alienao;ao (e as experiencias a que concspondem, como em 
o grito) nao sao mais possiveis no mundo do pos-moderno. As grandes flgu
ms de Warhol ~ a pr6pria Marilyn au Edie Sedgewick -, as casas nOl6rios 
de autodeslruio;ao e burnotlls do final dos anos 60 e a proliferac;ao das expe
rie ncias com drogas e a esquizofrenia pareceriam nao ler mais quase nada 
em comum com as hist~ricas e neur6ticas do tempo de Fre ud, au com aque
las experiimcias canonicas de isolamemo radical e 8Olidao, de revolta indivi~ 
dual, de loucura como a de Van Gogh, que dominaram 0 periooo do alto 
modernismo. Essa mlldan~ na dinamica da patologia cultural pode ser 0-

racterizacla como aquela em que a alienar;ao do sujeilo e desJocacla pela sua 
fragmemar;ao. 

Esses tennos nos levam inevilavelmenle a um dos lemas mais em voga 
na leoria comemporanea, a da ~molte" do proprio sujeilo - 0 fim da monada, 
do ego ou do individuo aUI6nomo burgues ~ e a enfase correlara, seja como 
um novo ideal moral, seja como descrio;aoempirica, no desccmJramlmtodo su
jeilo, au psique, ames ccmrado. (Das duas formulao;Oes posslvcis dessa noo;ao 
- a historicism, segundo a qual 0 sujeilo centrado que exiSlia na epoca do ca
pitalismo classico e da familia nuclear foi dissolvido no mundo cia buro.::racia 
organizacional; e a poSi\4i.O mais radical do p6s-estnll"uralismo, para a qual tal 
sujeito jamais existiu, mas conslirula uma especie de miragem ideol6gica - , 
eu, obviamenle, me inclino pela primeira; e, em todo ca8O, a ultima tern que 
levar em conta alga como uma krealidade da aparencia~.) 

Porem e preciso acrescentar que a proprio problema da expressao es
ta intimameme ligado a uma concepo;ao do sujeito como receptor momidico, 
cujos sentimemos sao expresses atraves de uma proj~o no exterior. 0 que 
temos de enfocar agora e em que medida a concc~o do alto moderrusmo 
de um estilo unico assim como os ideais coletivos de uma vanguarda, ou 

avant-garde :lrtistica 0\.1 politica, desapareccm com a n~ao (ou experien
cia) mais antiga do assim charnado sujeito centrado 

Tambem aqui 0 quadre de Munch se apresenta como uma reflexao 
complexa sabre essa silua¢.io complicada: ele nos mOSfra que a expressao 
requer a categoria da monada individual, mas lambem nos mostra ° alto pre-
0;0 que tern que ser pago por essa precondi~o, ao dramatizar 0 infeliz para
doxo de que quando nos constiluimos como lima su bjelividade individual, 
como urn c~mpo auto-suficiente e tim dominio fechaclo, tamJ:>em nos isola
mos de todo 0 resta enos condenamos a 8Olidito vazia da monacla, enterra
cia viva e condenada a uma cela de prisao scm saida. 

Presume-se que a p6s-modernismo assinala 0 fim desse dilema, que ~ 
substituido por urn novo. 0 fim do ego bu rgues, a u da monada, sem duvida 
traz consigo 0 fim das pSicopatologias desse ego - a que tcnho chamado 
de esmaecimenlO dos afetos. Mas isso tam~m implica 0 fim de muitas ou
tras coisas - 0 fim, por exemplo, do estilo, no sentido do unico e do pes· 
soal, 0 fun da pincelada individual dislinta (como simbolizado pela primazia 
emergente da reprodut;ao mecanica). No que diz respeito a expressao e sen
timentos O ll emoo;6es, a Iiberao;ao, na sociedade conlemJX>ranea, da anliga 
anomie do slljeilo centrado pede tambem implicar nao apenas a libera(,":ao 
cia ansiedade, mas tam~m a Iiberao;a,o de qualquer outro tipo de_sentime n
to, uma vez que nao ha: mais a preseno;a de urn ego para encarregar-se ele 
sentir. Jsso mlo ~ a mesma coisa que dizer que as produtos culturais da er.t 
pOs-moderna sao completamente destituidos de sentime ntos, mas sim que 
tais sentimentos - a que pocIe ser melhor e rolis con-elO chamar, seguindo 
Lyota rd, de "intensidades~ - sao agord. auto-sustenrados e impessoais e cos
tumam ser dominados por um tipo peculiar de euforia, uma questao a que 
valla rei mais adiante. 

o esmaecimento dos afetos, no entanto, pede cambem ser caracleriza
do, no contexlo mais estreito da critica Iiteraria, como a esmaecimento c.Ia 
grande tematica do alto modernismo do tempo e da temporalidade, os mist~
rios elegiacos da dureee da mem6ria (que pedem ser compreendidos como 
calegorias cia critica liternria tanto associadas 30 alto modernismo quanto as 
pr6prias obras). Entretanto, foi-nos di(o com freqi.iencia que agora habitamos 
a sincronia e nao a diacronia, e penso que e passivel argumentar, ao menos 
empiricamente, que nossa vida c(){idiana, nossas expcriencias pSlquicas, nos
sas linguagens cul[tlrais sao ho~ dom inadas pelas categorias de espa0' e nao 
pcbs de tempo, como a eram no periodo anterior do alto modernism06. 

n 

o desaparecimento do sujeito individual, ao lado de sua consequencia 
fonnal , a creseeme inviabilidade de urn esrilo pessoal , engendra a prntiCl 
quase universal em nossos dias do que pode ser cha mado de pastiche. Esse 
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conceito, que devemos a Thomas Mann (em DOUlor Fausto), que, por sua 
vez, a devia ao (rabalho fundamental cle Adorno sabre as dais grandes cami
nhos do experimentalismo musical (a planifica~ao inovadora de Schoenberg 
eo ecletismo irracional de Stravinsky), deve ser clara mente distinguido da 
ideia mais facilmente assimilacla de par6dia. 

Claro que a parodia encontrou urn terreno ferlil nas idiossinCf3sias dos 
modernos e sellS estilos "inimitaveis": as longas senten<.'as de Faulkner, por 
exemplo, com seus ger(mdios de tirar a folego; as imagens da natureza de 
Llwrence, pontilhadas por seus coloquialismos impertinentes; as invete
radas hipostases dos aspectos nao-substantivos da Iinguagem de Wallace 
Stevens ("as intricadas evas6es dos como~); as quedas fatidicas (mas aOna! 
prevLsiveis) de Mahler do alto pathosorquestral ao sentimentaHsmo do aear
deao de vilarejo; a pratica solene e meditativa de Heidegger da falsa etimo
logia como uma forma de "prova" ... Tudo isso nos parece de algum moclo 
car-dcteristico, na medida em que tooos se desviam da norma que depois e 
reafi.llnada, nao necessariamente de fomla agressiva, pela irnita~ao sistema
tica de suas excencricidades intencionais. 

Entretanto, no saito dialetico da quantidade para a qua lidade, a explo
sao da lileratura moderna em um sem-numero de maneirismos e estilos in
dividuais distintos foi acompanhada pela fragmenta~ao da propria vida so
cial a um ponto em que a propria norma foi eclipsada: reduzida ao discurso 
neutro e reificado das midias (bem distante das aspira~6es utopicas dos in
ventores do esperaTHo ou do ingles basico), que, por sua vez , acabou se tor
nando apenas mais urn idioleto entre muitos oulros. Os eSlilos modemistas 
se transfonnaram assim nos c6digos pOs-rnodemistas. A questao da micro
politica demonstra claramente que tambem e lim fenomeno politico a hoje 
eXlraordinaria multiplica~ao dos c6digos socials em jarg6es de disciplinas 
e de profiss6es (mas tambem em indices de adesao a afirmao;ao elnica, 
sexual, raCial, religiosa ou a fac~ao de c\asse). Se, antes, as ideias de uma 
classe dominante (ou hegemonica) formavam a ideologia da sociedade bllf
guesa, os paises capitalistas avanii;ados sao, em nossos dias, 0 reino da he
terogeneidade estilisrica e discurs-iva sem norma. Senhores incognitos con
tinuam a reajustar as estrategias economicas que limitam nossas vidas, mas 
nao precisam (ou nao conseguem) mais impor sua fala; e a p6s-alfabetiza
~ao, caracterfstica do mundo do capitalismo [ardio, reflete nao so a ausen
cia de qualquer grande projeto coletivo, mas tambem a inviabilidade das 
ant igas linguas nacionais. 

Nessa situao;ao, nao ha mais escopo para a par6dia, ela teve seu mo
mento, e agora essa estranha novidade, 0 pastiche, vern ientamente tomar 
seu lugar. 0 pastiche, como a par6dia, e a imitarde urn estilo unico, peculiar 
ou idiossincr3.tico, e 0 colocar de uma mascara lingi.Hslica, e falar em uma 
linguagem morta. Mas e uma pratica neutralizada de tal irnita~ao, sem ne
nhum dos motivos inconfessos da parOdia, sem 0 riso e sem a convic~ao de 
que, ao lado dessa linguagem anormal que se empresta por um momento, 

ainda existe lima saudavel normalidade linguistica. Desse modo, 0 pastiche 
e uma par6dia branca, lima estatlla scm olhos: esta para a par6dia assim 
como uma celta ironia branca - outro fenomeno modemo imeressante e 
historicamente original - esta para 0 que Wayne Booth chama as "ironias 
estaveis~ do seculo XVIfI. 

Parccer-nos-ia, entao, que 0 diagnostico profetico de Adorno se tornoLl 
realidade, ainda que de um mooo negativo: 0 verdadei ro precursor da produ
¢.io cultural pOs-mooerm e Stravinsky e nao Schoenberg (Adorno jii. percebe
ra a esterilidade de seu sistema acabado). Com 0 ealapso da ideologia do 
estilo do alto modemismo - como alguma coisa tio espedfica e inconfundi
vel quanto impressOes digita is, tao ineamparavel quanta cada corpo (que 
era, para 0 jovem Roland Barrnes, a propria fonte da inven~ao e da inova~ao 
estilisticas) - , os produtores culturais nao podem mais se voltar para lugar 
nenhulll a nao ser 0 passado: a imita'0l0 de estilos mortos, a fala atraves de 
tooas as mascaras estocadas no museu imagin:hio de uma cullum que agom 
se tomou global. 

Evidentemente, essa silua¢.io determina 0 que os historiadores da ar
quitelura chamaram de "historicismo~, a saber, a canibali2a~ao aleatoria de 
tooos os estilos do passado, 0 jogo aleatorio de alusOes estilisticas, e, de mo
do geral, aquilo a que Henri Lefebvre chamou de primazia crescente do 
~neon. Entretanto, essa onipresen~a do pastiche nao e incompativeJ com um 
certo humor nem e toralmenle desprovida de paixao: ela e, ao menos, com
pativel com a dependencia e com 0 vicio - com esse apetite, historicamente 
original, dos consumidores par um mundo transfonnado em mera imagem 
de si proprio, por pseudo-eventos e por "espelaculos" (0 termo utilizado pe
los situacionistas). E para esses objeros que devemos reservar a conce)J\:ao de 
Platao do "simu]acro", a copia identica de algo cujo original jamais existiu. De 
forma bastanle apropriada, a cultura do simulacro entrou em circular;ao em 
uma sociedade em que 0 valor de troca se generaJizou a tal ponto que mes
mo a [cmbram;a do valor de uso se apagou, uma sodedade em que, segundo 
observou Guy Debord, em uma frase memoravel, "a imagem se Iomou a fOf
ma final cia reifical,;'Jo" (A sociedade do espetaculo). 

E de esperar que a nova 16gica espacial do simulacro tenha urn efeito 
significativo sobre 0 que sc costumava chamar de tempo hist6rico. 0 pro
prio passado e, assim, modificado: 0 que antes era, no romance historico, 
segundo a defini~ao de Lukacs, a genealogia organica de um projeto bur
gues coletivo ~ ou, para a historiografia de resgate de um E. P. Thompson , 
ou, ainda, para a "historia oral" norte-americana, que vlsam a ressurrei~ao 
dos mortos de uma geraO;3o anonima e silenciada, a dimensiio retrospectiva 
indispensavel para qualquer reoriema~ao vital de nosso futuro - transfor
mou-se, nesse meio tempo, em uma vasta cole~ao de imagens, urn enorme 
simulacro fotografico. 0 slogan de Guy Debord e ainda mats apropriado 
para a ~pre-historian de uma sociedade privada de toda historicidade, uma 
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sociedade cujo pr6prio passado pmativo e POllCO mais do que urn conjunto 
de espetflculos empoeif'.Idos. Em fie! conforrnidade com a leoria lingOistica 
p6s-estruturalisla, 0 passado como "referente e gradualmente colocado en
tre paft!nlcses e depois desapa rece de vez, deixando arenas textos em nos
sas maos. 

Nao devemos, e ntretanto, pensar que esse processo esta atrelado::1 in
diferen~: pdo contcirio, e m nossos dias a intensifica~o de uma impressio
name fixa~3o com a imagem fotogcifica e, em si mesma, urn sintoma tangi"
vel de urn historicismo onipreseme, on:ivoro e bastante proximo ao libidinal. 
Como ja disse, os arquitetos usam eSS3 palavra (polissemica ao extremo) pa
ra designa r 0 ecletismo complaceOle eta arquitetura p6s-modema que, sem 
criterios ou principios, canilxl liza todos os estilos arquitetonicos do passado 
e os combina em ensembles exageradamcme estimulantes. Nostalgia nilo me 
parece ser a pabvra adequada para designar esse fasdnio (especialmeme 
quando se pensa no sofrimento inerente a nostalgia propria mente modernis
ta de urn passado alem de toda recupera~ao, exceto a estetica), mas ele nos 
chama a :lten~ao para uma manifesw;:ao cultural muito mais gener<dizada 
desse processo no gosto e nl. aile comercial, a saber, a filme de nostalgia (ou 
o que os franceses chamam ia mode relro) . 

Os filmes de nostalgia recolocam a quesrao do pastiche e a projetam 
em lim nlvel colerivo e social , em que as tentativas desesperada s de reell
perM urn passado perdido sao agora refraladas pela le i inexonivel da InU
danp da moda e da emerge nte ideologia das ge ra~Oes . 0 filme que inau
gura esse novo d iscurso estttico, 0 American graffiti (973), de George 
Lu<.'as, propOe-se a reeuperar, como mu itos filmes depois dele, a realidade 
perdida, e a pallir de entao hipn6rica, da era Eisenhower; e parece que, 
peJo menos para os america nos, os anos 50 continuam sendo 0 objelo de 
desejo perd ido predileto7 - nao apenas pela estabilidade e prospcridade 
da pax americana, mas tambem pela inocencia candida des primeiros im
pulsos da contracullura, 0 come~o do rock and ro/1 e das gangs de adolcs~ 
centes (0 filme de Coppola, Rumbieftsh /0 se/uagem da mOlocic/eta), seria 
o lame nto comemporaneo de sell om, mas, comraditoriamente, ele e ainda 
rodado no verdllde iro esrilo do filme de nostalgia). A partir dessa abeflura 
inicial, OUlroS periodos de o utras gera~s estao disponlveis para a coloni
za~ilo estetica: como atesta a rectJpera~ao estetica dos anos 30 nos Estados 
Unidos e na Itfi lia , respectivamenre no Chinatown, de Polansky, e em 0 
con!onnista, de Benolucci. Mais interessante e problematico (: 0 enorme 
e.sfor~o de, par meio desse novo discurso, sitiar 0 nosso pr6prio presc me 
au passado imed iato, o u uma hisr6ria que esca pa a nossa mem6ria exis
tencial ind ividual 

Ao confro ntar com esses objeros finais ~ oosso prcseme social, hist.6-
rico e existenciat e 0 passado como "referente" -, a incompatibilidade cia 
linguagem attIstiGI da nosralgia com a historicidade genuina loma-se d rama
tica mente visivet. A contradi~ao, no entanto, impu lsiona essa modalidade 

em dire~ao a uma nova inventividade formal complexa e interessante; desde 
que se entenda que os filmes de nostalgia nunca enfrenlaram a questao de
modeeda ~ representa~iloH do conteudo hist6rico e, em vez disso, abordaram 
o "passadoH l.lraves da conota~J.o estil istica, apresemando a "anterioridade 
atraves do brilha fal so da imagem, e 0 ~tfpieoH dos anos 30 ou dos 50 atraves 
das caracteristicas da moda (nesse aspecto seguindo a prescri<;io do Barthes 
dl.s Ali/ologias, para quem a eonota~ao e :1 sondagem das idealiza~Oes ima
gimirias e estereotipicas: "Sinite, por exemplo, como um "conceitoH sabre a 
China forrnulado pela Disney*Epcot). 

A coloniza~o insensivel do presente pela modalidade da nostalgia 
pocIe ser observada no elega nte filme cle Lawrence Kasdan, Body heat, urn 
remake dislanciado, feito do ponro de vista da '"soc.iedade aflue nte, de 
Double indemnity, de James M. Cain. 0 filme e ambientado em nossos 
dias, em uma cidadezinha da Fl6 rida, a poucas horas de carro de Miami. A 
palavra remake, no e ntanto, e anacronica, na medida em que nossa cons
ciencia da preex istencia de o utms vers6es Cfilmagens anteriares do roma n
ce assim como 0 pr6prio romance) e agora palle constitutiva e essencia l da 
eSlmtura do mme: em outras palavras, estamos agora em plena "intenex
(ualidade~ como caraclcristica deliberadamente urdida do efeito estetico e 
como urn operador de uma nova conota~ao de "a nterjoridade~ e de pro
fundidade pseudo-hiSt6 rica, na qua! a hiSl6ria dos estilos esteticos desloca 
a hist6ria "reaIH

• 

Entretanlo, desde 0 come~o, uma saraivada de sinais esteticos come
~ a distanciar no tempo a imagem oficialmente conlemporanea: a escrita 
an-deco dos creditos, por exemplo, tem 0 prop6silo de programar, de sai
da, 0 espectador para a modalidade de recep{ao adequada a "nosta lgia" 
(cita~Oes da art-di!co desempenham a mesma fun~o na arqu iletura con
remporanea, como no notavel Eaton Centre de Toronlo)8. ,Enquanto isso, 
urn jogo de conota~Oes bem difercntes e ativado por allisOes complexas 
(mas purame nte fonnais) a inslilui~o do sistema do estrelato. 0 protago
nista, William Hurt , pertence a nova gera~ao de eSlrelas de cinema cujo s/a
tus e muito diferente do da gera~ilo prccedente de superstars masculinos, 
tais como Steve McQueen ou 'j ack Nicholson (ou, ainda mais dislame, 
Brando), para nao me ncionar momentOs ainda ma is lo nginquos na evolu
~o da instilui~ao das estre las de cinema. A gera~ao imediatamente anterior 
a essa projelava seus varios plpCis por me io de suas bern divulgadas perso
nalidades de fora da tela, as quais quase sempre tinham conotat;6es de in
conformismo e rebeldia. A gero~ao mais jovem de atores de primeira linha 
continua desempenhando as fun l):Oes convencionais do estrelato (mais c1a
rameote, a da sexualidade), mas na tot3l ausencia de "personalidade" no 
seu sentido anterio r, e com algo do anonimato da atua~ao conforme a per
sonagem (0 que, em cHores como Hurt , alcan~ a perfei',;3.o do virtuoso, 
mas com urn vi ltuosismo eompletamente distinl O do de ato res mais antigos 
como Brando ou Olivier). Mas agora essa "motte do su jeito~ na instituir;ao 
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do estrelato abre a possibilidade de urn jogo de alusOes hisl6ricas a papl!is 
mUIIO millS :mtigos - nesse caso aos papeis associados a Clark Gable -, 
de tal modo que 0 pr6prio estilo de atlla r pode agora servir de "conowdor" 
do passado. 

Finatmente, a ambienta~ao foi estrategicamente enquadrada de forma 
a evitar a maior parte des signos que lransmitem a imagem dos Eslados Uni
dos em sua ern multinacional: 0 cenario da ddadezinha do interior pennite 
que a clmera se fune a mOS{r'df a paisagem des altos edificios des ancs 70 e 
80 (ainda que urn epis6dio-chave da narrabva envolva a des{[1Ji~o fatidica 
de edificios mais anligos por especuladores imobilHlrios), enquanto 0 mun
do objeto do prescote - anefatos e Ulilidades domesticl;S, cujo estilo pode
.1a dalar imediatamente a imagem - e cuidadosamenle apagado na edic;ao. 
{)esse modo, tudo no fi hne conspira para borrar sua contemporaneidade ofi· 
cia l e possibilitar aO espectador uma rece~ao da narraliva como se ela fOS8 
se ambientada em L1ns anos 30 elernos, para alem do tempo hist6rico re31. 
Essa abordagcm do presente alr.tves da Iinguagem artiSlica do simul:lcro, ou 
do pastiche do passado cSlereocipico, empresta ii realidade presente, e a 
abertur.t da hist6ria presente, 0 encanto e a dislancia de uma rniragem relu8 
zente. EntretanlO essa mesma modalidade estetica hipn61icH emerge como a 
etaborac;<lo de lIm sintoma do esmaecimento de nossa hislOricidade, da pos~ 

sibilidaele vivenciada de experimentar a hist6ria ativamente. Nao se pode, 
poltanto, di7..er que ela e capaz de produzir esse eSlranho ocultamento do 
presente por meio de seu poder fonnal proprio, mas siro que meramenle de
monslra, atmves dess3.s contradit;Oes imemas, a enonnidade de uma s itua
~ao em que parecemos cada vex mais incapazes de produzir representac;Oes 
de nossa pr6pria experiencia corrente 

No que diz respeito:l ~hisl6ria real~ - 0 obielo tradicional, como quer 
que se defina, do que costumava sec 0 romance his{6rico -, e mais revela
dor vol!armo-nos agom para essa fonna e rneio mais antigos e ler sua $One 
p6s-moderna na obm de Ulll dos poucos romancislas de esquerda talen~ 

lOSOS e inovadores des Est:ados Unidos de hOje, cuios livros se nutrem de 
hist6ria no seotido mais lradicional, e que parecem delinear, art agora, os 
momentos sucessivos das diferenles gera~6es do ~epioo" na hist6ria ameri
cana, enfocados a ltenKldamente em sua proou0lo. Raglime, de E. L. Docto
row, se apresenta olkialmente como urn panorama das duas primciras de
cadas do nosso seoLlo (como WorJd's/air); sell romance mais recenle, Billy 
Bathgate, como Loon lake, enfoca os anos 30 e a Grande Oepressao, e n
quanto 0 livro de Dmlte/ coleca diante de n6s, em penosa iustapos i~;lo, as 
dois grandes mo mentos da Nova e da Velha Esquerda, 0 comunismo dos 
anos 30 e 40 e 0 radicaHsrno dos anos 60 (ate 0 western que cscreveu ante
riormente pocle-se inserir nesse esquema, na medida em que focaliza, de 
forma me nos articulada e formalmente autOCOnsciente, 0 fim das fronteiras 
00 fina l do stculo XIX). 

o livro de Daniel nao e 0 unico desses cinco grandes romances l1isl6-
ricos que eSlabelece uma liga~ao nan-ativa explkita entre 0 presente do es
Cfitor e do leiler e a realidade hist6rica anle rior, que e 0 assunto da obra; a 
surpreendente ultima pagina de loon Ioke, que nao vou reveiar, tambem faz 
isso, mas 0 fax de um modo bas{ante diferentcj e interessante notar que a 
primeira versao de RagUm(/) nos posiciona explicitarnente no presente, na 
casa do romancista em New Rochelle, Nova York, que assirn se transfonna 
imediatamenle no cen;\rio para esse passado (imaginario) des anos 1900. Es
se detalhe foi suprimido do texro pubJicado, cortando de forma simb6lica 
suas amarras e permilindo que 0 romance flutue em urn novo mundo de 
tempo hisr6rico passado, cuja re la~o conosoo e oosrame problematica. A 
autenlicidade desse gesto, no entanto, pede ser aferid a no ralO evidente de 
que em nossa vida nao parece mais haver nenhuma rela~ao organica entre a 
hisI6ria americana que aprendemos nos livros didaticos e a experiencia vivi
da da cidade multinacional de arranha-ceus e estagflac;ao que lemos nos jor
nais e experimentamOs em nossa vida coticJjana. 

A crise da historicidade, entreranto, se inscreve de fonna sintomatica 
em outras carolcterislicas forma is CLJriosas do texto. Seu assunto oficia l e a 
transi(<lo da polilica rad ical da ciasse trabalhaaora de antes da Primeira 
Guerra Mundial (as grandes greves) para a inventividade lecnol6gica e a no
va pfoou~ao de merC'.tdorias dos anos 20 (a ascensiio de Hollyw(X)(\ e da 
imagem como mercadoria): a versao imerpolada do Michael Koblhaas, de 
Kleist, 0 estranho e tcagico epis6dio cia revoha do protagonista negro, po
dem ser vistos como elementos rclacionados a esse processo. Que Ragtime 
lenha urn oonteudo polilico e ate algo como urn ~sentido~ politico parece 
6bvio, e isso foi bern articulado por Linda Hutcheon em termos de: 

suas Ires f.l.milias panllelas: a pencncente ao eslabli.wment anglo-americano e 
as familias rrurginali7..adas dos imigrantes europeus e dos negros. A a~ao do TO

rrunce dispersa a centralldade cia primeira e muda as "marginalizacias· para os 
miiltiplos centros cia narr.lliva, em uma ale-goria fonnal da demografw. social da 
America urbana. Alem disso, h:1 urna critica extensiva dos ic;leais democraticos 
norte-americanos, atl".dvts da' aprcscnt<lc;lo do conflilo de classe enraizado na 
propriedade capitalista e no poder monet:irio. 0 negro Coalhouse, 0 branco 
Houdini, 0 imigrante Tateh s~o lodes cia classe lrabalhadora, e, por causa, nao 
apesar, elissa, podem 1000S Lrabalhar para criar novas forrnas es(eticas (ragti

me, vaudevillee cinema)IO. 

Mas isso diz ludo, rnenos 0 essencial, dando ao roma nce uma admira
vel coerencia tematica que poucos leitores podem ter percebido, ao analisar 
urn obielo verbal colocado tilo perlO dos olhos que e impossivel discernir 
lamas perspectivas. E claro que Hutc.heon esta absolUlamente certa, e isso e 
o que 0 romance significaria se nao fosse um artefato p6s-moderno. Para co
m~r , os objetes de represenlac;<'io, osteosivamente as personagens da nar-
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raliva, sao incomparaveis e , digamos assim, sao substancias taO diferentes 
como 6100 e agua - Houdini sendo uma figura bisl6rica, Tateh uma figura 
flceional e Coalhousc uma figurn inler/exluaJ -, algo que e dif'icil de sec re
giSl:rado nesse lipo de comparnt;iio interpretativa. Ao mesma tempo, 0 lema 
atribuido ao romance tambem exige urn tipo de eXlme di ferente, uma vez 
que pode sec reformulado como uma versao classica da ~experiencia da der
rota" da esquerda no secula XX, a saber, a propos i~ao de que a despolitiza
~<lo do movimento dos trabalhadores jX>de sec atribUlda as midias au a cul
tura em geral (0 que ela chama de ~ no\'as formas estelicas~). Penso que esse 
e, de fato , algo como 0 pano de fundo elegiaco, se nao 0 significado, de 
Ragtime, e talvcz de toda a obra de Doaorowj mas enta~ n6s precisamos de 
uma outf'.l (onna para descrever esse romal\Ce, como uma especie de ex~ 
pressilo inconsciente e exploravao assodativa dessa d6.xa de esquerda, des~ 
sa opiniao hist6rica ou semivisiio no olho da mente do Mespirito objelivo~ . 0 
que essa descri¢io visa registrare 0 paradoxo de um romance aparentemen
Ie realista como Ragtime ser, na realidade, uma obra nao-representadonal 
que combina significantes da fa ntasia extraidos de varios ideologemas para 
formar uma especie de holograma. 

o pomo a que quero chegar nao e a apresenla~ao de uma hip6tese 
sobre a coerenda temat ica dessa narrativa descentrada, mas sim 0 sell con~ 

(rario, iSIO e, a maneira pela qual 0 tipo de leitura imposto por esse roman
ce faz com que seja virtualmeme impassivel que alcancemos e temati7.emos 
esses assuntos ofidais que pairam sobre 0 texto mas nao podem ser integra
dos a nossa leitura das senten~as. Nesse sentido, 0 romance nao s6 resisle a 
interpretar;:ilo, e le se organiza sistematica e formalmente paTa impedir um 
tipO mais antigo de interpretaplo social e hiSl6rica que ele permanentemen
Ie pressu pOe e mina. Quando nos lembramos de que a crit ica te6rica e 0 re
pttdio a imerpreta~ao sao componentes fundamen taiS da teoria p6s-eslrutu~ 
ralisla, flea dificil nao conduir que Doctorow deliberadamente constrtliu, 
no rirmo de suas senten~as, essa mesma tensilo e essa mesma contradi~ao. 

a (ivro esta repleto de figur.ts hist6ricas reais - de Teddy Roosevelt a 
Emma Goldman, de Harry K. Thaw e Stanford White a). Pierpont Morgan e 
Henry Ford, para nao menciorlar 0 papel mais central de Houdini - que in
teragem com urna familia ficricia , s implesmentc designada como Pai, Mile e 
Irmao ma is Velho, e assim por diaote. Todos os romances hist6ricos, come-
0Indo com os do pr6prio Sir Walter Scott, envolvem, de uma fonna ou de 
a mra , a nlobilizac;ao de urn conhecimenlo hiSl6rico amerior, adquirido nOS 
manuais did:iticos de hist6ria, ideacios para servir aos prop6silOs legitirnado
res desta ou daquela {radi~aO nacional - dali por diante instiruindo uma 
dialetica narrativa entre 0 que ja "sabemos" sobre, digamos, a Pretendente e 
o que concretamenre conscatamos a seu respeito nas l:>aginas do romance. 
Mas 0 p rocedimenlo de Doctorow parece ser muito mais rJdical: pellSO que 
a designa¢io dos dois tipas de personagem - nomes hist6ricos e papeis (3-

miliares em letr'J maiuscula - contribui poderOsa e s istematicameme para a 

reifica~o dessas personagens e para nos tomar impossivel a rece~o de 
sua represenla~o sem a inuomissao anterior de um conhecimento ja adqui
rido ou de uma d6.xa - OlIgo que empresta ao texlo um sentido extraord ina
rio de deji1. vu e uma familiaridade peculiar que e tentador assodar ao ~ retor
no do replimido" do Freud de ~O sinistro~ mais do que a qualquer outTa 
s6lida fom1a~ao hist6rica de parte do leitor. 

Ao mesmo tempo, as senten~s alraves das quais tudo isso esta aconte
cendo tern sua pr6plia especificidade, permilindo que fa91mos , de forma 
ma is cancreta, a dislin~o entre a elabora~ao modemista de urn estilo pes
seal e esse novo tipo de i nova~ao tingilistica, que nao e mais, de forma algu~ 
rna pessoal mas tern uma afinidade familiar com 0 que Barthes chamou, ha 
mu'ito temp~, de "escrita branca~. Nesse romance em especial Doctorow se 
impos um principio rigoroso de seJe~ao, segundo 0 qual apenas senten~as 
declarativas simples (predominantemenle construidas com 0 verbo ~ser~) 
sao aceilaveis. 0 efeito, no entanto, nao e exatamente 0 mesmo da s implifi
car-dO condescendente e do cuidado simb6lico da literatura infantil, mas 0 
de alguma coisa mais inquietante, 0 semido de que uma violencia mais pro
funda foi feila ao ingles americano, que, entrelanl0, nao pede ser dete<:tada 
empiricamente em qualquer das scntenps perfeitamente corretas do ponto 
de vista gramatical com que e escrita essa obra. Ainda, ourras inovar;aes tec
nicas mais visiveis podem nos dar a pistOl para 0 que esta de fa lO acontecen
do com a lingllagem em Ragtime. por exemplo, bem sabemos que muitos 
des efeitos car-dcteristicos do romance de Camus 0 eslrangeiro silo criados 
pela dedsilo conscieme do aUlor de substituir, em todo 0 livro, 0 tempo ver
bal frances do passe compose por outros tempos do preterito normalmenre 
empregados na narra~aOll. Penso q ue algo desse genera esta em fun.dona
menlO aqui: e como se Doctorow tivesse phnejado produzir esse cfetto, ou 
seu equivalente e m sua linguagem, de um tempo verbal do passado que nii~ 
existe em ingl~s , a saber, 0 preterito frances (ou passe simple), cujo movl
mento ~perfectivo~, como nos ensinou BenveniSle, selVe 'para separar dOl 
enunda~30 OS evenlos do presente e rransfonnar 0 fluxo do tempo e. dOl 
a~o em lim sem-ntlmero de ev~n\Os terminados, complelos, pomuais e ISO
lados que esrJo secionados de qualquer sitl1a~aO do presenle (mesmo a do 
pr6prio ato de contar uma hisl6ria, ou da enuncia~o) 

E. L. Doctorow e 0 poeta t pico do desaparedmento do passado radical 
americano: ningl1~m que tenha simpatia pela esquerda e capaz de ler esses 
grandes romances sem senlir lima ang(rslia pungenle, que e uma maneira 
autentica de confrontar nossos pr6prios dilemas politicos no presente. 0 
que e culturalmcnte interessante, no entamo, e que ele teve de veicular esse 
grande tema formalmente (uma vel. que 0 esmaecimento do conte~do l! pre
cisamente seu assunto) e, mais do que isso, elabomr sua obra atraves da pr6-
pria l6gica do p6s-modemo, que e, em si mesma, a marca e 0 sint~ma de seu 
dilema. loon /akeemprega de fonna mllito mais 6bvia as estrateglas do pas
tiche (de fonna mai5 evidente e rn sua reinven~o de Dos Passos); mas Rag-



time continua sendo 0 monumento mais espedfico e mais surpreendente ~ 
situa¢.lo este tica gerada pelo desaparecimento do referente hist6 rico. Esse 
romance hist6rico nao pode Olais se propor a represemar 0 passado hist6ri
co, ele pode apcnas "represemar" nossas ideias e eSlereotipos sabre 0 passa
do (que logo se lransfo mla, assim, em "historia poy). Desse modo, a produ
~ao cultural e relegada a urn espa~o me ntal que nao e mais 0 do velho 
sujeito monadico, mas 0 de um "espirito objetivo" colelivo e degradado: ela 
nao pode mais contemplar urn mundo real putativo, o u uma reconslrU~O 
de uma hist6ria passada que ames era urn presente; e m vez disso, como na 
caverna de Plltao, {em que tra<;ar nossas imagens mentais do passado nas 
paredes que as confinam. Se sobrou algum tipo de realismo aqui, ~ 0 "rea lis
moH de rivado do choque da perce~ii.o desse confinamemo e da cOllsciencia 
gradual de que estamos condenados a buscar a Hist6ria atraves de nossas 
pr6prias imagens pop e dos simu lacros daquela hist6ria q ue continua para 
sempre fora de nasso alcance 

ill 

A crise da historicidade agora nos leva de voIla, de um outro modo, ii 
questao da o rganiz:lr;ao da lemporalidade em geral no campo de forcas do 
p6s-modemo e tambem ao problema da forola que 0 tempo, a [emporalida
de e 0 s intagmatico poderao assumi r em uma cullura cada vez mais domina
da relo espa~o e pela 16gica espacial. $e, de fato, 0 sujei[o perdeu sua C'd pa~ 
cidade de estende r de forma at iva suas protensOes e retensOeS em um 
oomplexo temporal e o rganizar seu passado e seu futu ro como uma expe
riencia coeren[e, fica bastante dilicil pcrceber como a produ~o cult ural de 
tal sujeilo poderia resultar em outra coisa que nao ~um amontoado de frag
memos~ e em uma prnlica da heterogene idade a esmo do fr:agme ntario, do 
aleat6rio. Esses sao, no entanto, alguns dos [emlOS priviJegiados pelos quais 
a prodw;iio p6s-modcma tern sido analisada (e ate defendida por seus apo
logistas). Mas S<io a tributos que ainda denotam uma carencia: as fonnu la
~Oes mais substantivas tem nomes como textualidade, ecrilur-eou escrila es
quizofre nica, C sao eSl3S que devernos examinar agora. 

Acho que a exposit;:1o de Laean sobre a esquizofrenia nos ~ util :lqui 
nao porque e ll tenha algum modo de delerminar se ela te rn qualquer acuida
de cli nica, mas principalmente porque - como descri~ao mais do que como 
d iagn6sIico - ela me parece oferecer urn modelo este tico sugestivol2. Ob
vi:l[ueme n~o me passa pe/a cabe~a que nenhum dos mais significa[ivos :Jf~ 
ristas p6s-modcnlos - Cage, Ashbery, Soilers, Robert Wilson, Ishmael Reed, 
Michael Snow, Warhol ou rnesmo 0 pr6prio Be<:kett - seja esqu izofrenico 
no semido cHnico do lermo. A quesliio, aqui, m1.o e, tarnpouoo, fazer um 
diagn6stico do tipo cultura-e-personalidade de nossa sociedade e de sua ar-

Ie, como na critica cultural psicologizante e moralizante do tipo da do in
£luente A cu/tura do narcisismo, de Christopher Lasch, de cujo espirito e 
metodologia quero distanciar eslas observapjes: ha, e bern provavel, coisas 
muito mais fOlles a serem ditas a respeito de nosso sistema social do que se 
pode dizer em tennos de categorias psicol6gicas 

Sintetizando, Lacan descreve a esquizofrenia como sendo a ruptura na 
cadeia dos significantes, is[O i1: , as ~ries sintagm1ticas encadeadas de sign i
ficantes que constituem urn enunciado ou urn significado. Devo omitir 0 

pano de fundo familiar a u mais o ltodoxamenle psicanalitico dessa situa~o, 
que Lacan transcodifica em Linguagem ao descrever a rivalidade edipiana 
em {ennos nao tantO do individuo biol6gico, 0 rival na aten~ao da mae, mas 
sim 0 que ele chama de Nome-do-Pai, a aU[Qridade paterna agora conside
rada como uma fun~ao lingUisticaH. Sua conce~ilo da cadeia da s igniflca
~ao pressupOe, essencia lmeme, urn dos pri ndpios basicos (e uma das gran
des descobertas) do estruturaJismo saussuriano , a saber, a proposi~ao de 
que 0 Significado nilo l= uma rela~ilo univoca entre 0 significame e 0 signifi
cado, entre a mate rialidade da lingua , entre uma palavra ou urn nome, e seu 
refe renle ou conceito. 0 significado, nessa nova visao, e gerado no movi
mento do significa nte ao sign ifi cado. 0 q ue geralmente chamarnos de signi
fi cado - 0 sentido ou 0 comeudo conceitual de uma enuncia~ao - e ago
ra visto como um efeito-de-sign ificado , como a rniragem o bjetiva da 
sign ificar;ao gerada e p ro je tada pela relar;ao interna dos significantes. 
Quando essa rela~ao se rompe, quando se quebram as cadeias da significa
~ao, entao le mos a esquizofren ia sob forma de urn amontoado de signifi
cames distinlos e nao relacionados. A conexao entre esse tipo de disfun~ao 
lingliislica e a psique do esquizofrenico pode ser ente ndida par meio de 
uma proposi~ao de do is niveis: prime iro, a identiclade pessoal e, em s i mes
rna , efeito de uma cella unifica~o temporal entre 0 presenle, 0 passado e 0 

futuro da pessoaj em segundo lugar, essa propria unificar;ao.tempora l ativa 
e uma fu nt;:1o cia linguagem , ou melhor, cia senten~, na med ida em q ue es
ta se move no tempo, ao redordo seu d rculo henneneUlico. Se somos inca
pazes de unifkar passado, preseme e fu[Uro da sen[en~, eOlaO somos tam
bern incapazes de unificar 0 passado, 0 preseme e 0 futuro de nossa 
propria experiencia biografica, ou de nossa vida psiquica. Com a ruptura da 
cadeia de s ignifica r;ilo, a esqu izofrenico se reduz il experiencia dos puros 
significantes materials, OU, em OUlras palavras, a lima serie de puros p resen
les, nao relacionados no tempo. Vamos queslionar os resu ltados esr.elicos 
ou culrurais de uma situac;il.o como essa em segu ida; veja mos, antes, como 
ela nos faz sentir: 

Eu me lembro muito bern do dja em que acomeceu. EStAvaOlOS passando uns 
dias no campo, e eu tinha ido caminhar sozinha, como fazia de vez em quan
do. De rereme, quando esrava passando pela escoia, ouvi uma oano;ao aiema: 
as crian~ eS13varn tendo uma aula de musica. Eo parei para e5CU[af e, naque-
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Ie exato momento, urn estranho semimento me acomeleu, um sentimento difi
cil de analisar, mas parecido com algo que eu iria conhecer muito bem mais 
tarde - um perturbador semido de irrealidade. Pan~cia -me nilo mais reeonhe
eer a eseola, ela linha ficado grande como um quartel; as criano;:as que canta
Yam eram prisioneiras, obrigadas a camar, Era como se a escola e as crianps 
estivessem separadas do resta do mundo. Ao mesmo tempo, meus olhos ~ fi 
xaram em llm campo de trigo cujos limites eu nJoconsegllia ver, Urna vastidJo 
amarela, of usc ante il. luz do sol, aliada ao canto das t:fiano;:as presas na escola
quartel, causou-me tal ansiedade que comecei a soluo;:ar convulsivamente. Cor
ri para casa, para nosso jardim, e comeeei a brinear, ·para fazer com que as 
coisas parecessem nonnais", 1S10 e, para voltar a realidade. Essa fOi a primeira 
apario;:ao daqudes elementos que estiveram para sempre presentes nas minhas 
fUluras sensa,,'6es de irrealidade, uma vastidao sem !imiles, uma luz fulgurame 
eo brilho e a suavidade das coisas ma1eriaisl4 

No contexto de nossa discussao, essa experiencia sugere 0 seguime: 
primeiro, que a ruptum da temporalidade libera, repentinamenre, esse pre
seote do tempo de todas as atividades e intencionalidades que possam foca
liza-lo e torna-Io um espao;o de praxis; assim isolado, 0 preseme repemina
mente invade 0 sujeilo com uma vivacidade indescrilivel, uma materialidade 
da percepo;ao verdadeiramente esmagadora, que dramatiza, efetivameme, 0 

poder do significante material ~ ou melhor, literal - quando isolado. Esse 
presente do mundo, ou significante material, apresen(;I-se diante do suje ito 
com maior intensidade, traz urna misteriosa carga de afeto, aqui descrita nos 
re Tlnos negativos da ansiedade e da perda da realidade, mas que sena possi
vel imaginar nos tennos positivos da euforia, do ~baralo" , de urna intensida
de alllcin6gcna au intoxicante. 

Narrativas c1fnicas como essa iluminam de forma notave! 0 que ocone 
na textualidade ou na aete esquizofrenlea, apesar de, no texto cultural, 0 sig
nificante isolado nao ser mais um estado enigmatico do mundo ou um frag
mento de linguagem incompreensive[ porem hipnotizante, mas sim algo 
mais pr6ximo da sentenp isola da e sem nenhum apoio Pense-se, por 
exemplo, na experiencia da muska de John Cage, na qual urn conjumo de 
sons materiais (por exemplo, 0 piano preparado) e seguido por urn silencio 
tao intoleraveJ que e imposslveJ imaginar 0 aparecimemo de urn outro aCOT
de sonora, assim como e impossivel imaginar a [embran~a do acorde prece
dente, a fim de estabelecer qualqller conexao com de, se e que existe taJ co
nexao. Algumas das narralivas de Beckett sao dessa rnesma ordem, em 
especial Watt, em que a primazia das semeoS;as no preseme desimegra vio
lemamente 0 tecido narrativo que tenta retecer-se em torno dele. Meu exem
plo, no entanto, sera menos sombrio, lim lexto de um poeta de San Francis
co, cujo grupe ou esco[a - conhecido como Poesia da Linguagem ou A 
Nova Senlens;a - parece ter adotado a fragmentas;ao esquizofrenica como 
slla eStetlea fundamental. 

Chiml 

Mommas no terceiro mundo a partir do sol. Numero tres. Ninguem nos diz a 
quefazer. 
As pessoas que nos ensinaram a comar estavam sendo muito boazinhas 
Esta sempre na hora de ir embora. 
Se chover, voce Oll tem Oll nao tem um guarda-chuva 

o vemo faz voar seu chapeu 
o sol tambCm se levanta 
Gostaria que as eSlrelas nao nos descrevessem uns aos outros; gostaria que n6s 
mesmos 0 fizessemos 

Corra na frente de Slla sombra 
Urna inna que aponta paTa 0 ceu pelo menos uma vez p::.f decada e uma boa 
irma. 
A paisagem e motorizada 
o trem leva voce para onde ele vai 

Pomes no meio cia agua. 
Pessoas desgarnldas em gran des vias de concreto, indo para 0 aviao. 

Nao se esquC\J de como vao pan.."Ccr sell sapato e seu chapeu quando voce ti-
ver desaparecido. 
Ale as palavras fiutuando no ar fazem sombras azuis 
Se 0 gosto for born, n6s comemos. 
As folhas estao cain do. Chame a ateoo;:ao para as (oisas. 
Escolha as coisas certas 
Of, adlvinhe 0 que acontecfm,? 0 que? Aprendi a Jalar, Fantastieo 
A pessoa euja caber;a estava incompleta comeo;:ou a chorar 
Enquamo caia, 0 que a boneca podia fazer? Nada 
Vadormir. 
Voce fica superbem de shorts. E a handeira parece estar muito bern tambern 
Todos se divertiram com as explos6es 
Hora de acordar. 
Mas e melhor nos aeostllmarmos com os sonhos. 

Bob Pel"e/man15 

Muitas coisas poderiam ser dilas a respeito desse imeressante exercicio 
de desconLinuidades, nao seodo a menos paradoxa! entre e!as a reemergen
cia de urn sentido global mais unificado ao longo dessas sentenps descone
xas. Na verdade, oa medida em que de fom1a curiosa e secreta esse e um 
peema politico, eJe parece captar urn pouco da excita~Jo da enonne e inaca
bada expericnda da Nova China - sem paralelo na hist6ria do mundo - , 0 

aparecimento inesperado, entre as duas superpotendas, do "nllmero lreS", 0 

frescorde urn mundo objeto tOlalmente novo, produzido por seres humanos 
que controlam seu destino coletivo e , acima de ruda, 0 acontecjmento mar-
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cante de uma cole(ividade que se 10mOllllm novo ~sujeito da hist6ria~ e que, 
ap6s a longa sllje i~:lo ao feuclalismo e ao imperialismo, de novo fala sua pr6-
pria voz, por si mesma, peb p rimeira vez. 

Mas 0 que eu mais queria demonstrar era a maneira peJa qual 0 que 
chamo d e disjun~Jo esquizofren ica ou ecriture, q uando se toma generali. 
zada como urn estilo cultural, deixa de ler uma relao;ao necessa ria com 0 
conteudo m6rbido q ue associamos a tennos como esquizofrenia e se lorna 
disponiveJ pam inlensidades rnais alegres, para aquela mesm:l euforia q ue 
virna.." deslocando as afeq,:aes ameriores de ansiedade e alienao;ao. 

Consideremos, por exemplo, a exposi¢.io de Je-,tn·Pau[ Sarlre a respei· 
10 de uma (end~ncia similar em Flaubert: 

Sua sem~n\a [nos diz Sartre sabre FlaubenJ se fecha sabre seu objeto, agaIr..looO, 
imobiliza-o, arrebenta suas costas, se enrola em ramo dele, se rorna pedro! e 
petrifica a objeto corn ela. E cega e surda, nao tern sangue, nem urn sopro de 
vida; urn profunda silendo ;) separa da senteot;a seguiotc, eb cai no vazio, 
eternarneme. e carrega cOllsigo sua prc~a nessa qucda infutila. Qualqucr tipo 
de reaJidade, uma vez de5(.Tita, e riscada do invenUriol6, 

Sinto--me temado a considerar essa leitura como uma especie de ilu· 
sao de 6tica (ou de amplia¢.io fotogrMica) involuntariamente geneal6gica, 
na qua l certas caracteristicas latentes Oll subordi nadas, mais propriamente 
p6s-modernistas, do estilo de Flaubert. sao enfatizadas de forma anacrOnica. 
No entamo, ela nos da li ma interessante li~:1o de periodiza-;ao e de reeSlru· 
rU[3(.ao dialetica de dominanles e subordinadas culru rais. E isso porque es· 
sas caracteristicas cram , em Flaubert, s intomas e esrralcgias de toda uma vi· 
cia p6stLllna de ressentimento contra a pr.his que e denunciada (cada vel. 

com mais simpalia) nas tres mil pagi nas do /diota da familia, de Sartre. 
Quando [a is caracrerisricas se tornam, par sua ve7., a no rma cultural, elas se 
despem de wela espede de elllo<;ao negativa e se (omam dispon"iveis para 
uses mais decorativos. 

Mas ainda nao exploramos lOlalmente os segredos cstrulurais do poe. 
ma de Pe relman, que no fim das comas acaba tendo bern POliCO a ver com 
aq uele refereme chamado China. 0 autor, de faLD, ja reveloll como, anda n
do por Chinatown, deu com li m livro de fOlOS cujos subtitulos ideogramati· 
cos cram lelra morta para ele (ou, ta lvez devessemos dizer, um significanle 
material). As senten~as do poema em questao sao, entJo, os subtitulos q ue 
Perelman deu :1q ueJas fOIOS, seu referenle, uma outra imagem , urn outro lex· 
to ausente, e a lInidade do poema nao mais esta Ila linguagem, mas deve ser 
buscada fom, na unidadc de um outro livra ausente. Exisle aqui urn claro pa· 
rale lo a ser trapdo com a dina mica do assim chamado foto rrealismo, que 
parecia ser urn retorno a represenra~J.o e d. fi gurn¢.io ap6s a Jonga hegemo-
nia da eSletica d a abstn'~:1o, ate que fico lt cvidente que seus obielos nao se 

encOnlravam no ~mundo realM, mas emm, tambem eles, fotos do mundo 
real, agora Lnl.Osformado em imagens, de cujo "re.alismon a pintu m retorrea· 

!ista e agora 0 simulacro 
F...ssa exposi~o da esquizofrenia c da organiza~o temporal poderia, 

no entanto, ser formulada de outro modo, 0 que nos leva de volta a no-;ao 
heideggeriana da fenda ou ruplura entre a Terra e 0 Mundo, .a inda q ue de 
uma fonna IOtalmente incompallvel com 0 tOm de grande senedade de sua 
pr6pria filosofia. Eu gostaria de cardcterizar a experiencia p6s-~oderna da 
forma com 0 que parece, espero, um slogan paradoxa I: a proPOSI-;aO de que 
"a diferem;a relaciona". Nossa pr6pria crilica recenle, a panir de Machere~, 
lem se preocupado em acenmar a hetcrogeneidade e as profundas desconu· 
nllidades da obra de alte, que nao e mais unificada Oll organica, mas e ago· 
rd um saco de gatOS ou um quarto de despejo de sllbsislemas desconexos, 
materias.primas aleat6rias e impulsos de lodo lipo. Em oulras palavra~, 0 

que antes era uma obra de arte agora se transformou em um texto, cUla lellu· 
ra precede par diferenda~Jo, em vez de proceder por unifica-;ao. Teorias da 
diferen01 tem, no entantO, procllfado enfatizar ~ disjun-;ao ate 0 pontO em 
que os maleriais do leXlO, inclusive as palavras e senlen\<lS, lendem a se de
siotegrM em Lima passividade inerte e aleat6ria, em um conjuntO de clemen· 

(OS que se apartam uns dos outros. 
Mas, nos mais intcressames trabal hos p6s--modemisras, pode·se delee· 

tar uma concep9lo mais positiva de rela¢.io, uma conce~ao que restaura a 
tensao pr6pria a n~o de diferen~a . F...ssa nova modalidade.de rehl~ao ~I~ 
diferen-;a pede, algumas vezes, configurar-se em uma manell"a nova e o ngl
nat de pensamento e de perce~o; mais frequentel.nente, ela toma a f:>nna 
de urn imperalivo impasslvel no sentido de se atmglr uma nova muta~ao de 
algo que lalvez nolo se possa mais chamar de consciencia. Creio que 0 em
blema mais notavel dessc novo modo de pellsar as rela~ocs podc ser cncon· 
trado na obra de Nam June Paik, em que telas de te levisao :empilhadas sao 
colocadas no meio de uma vegetao;-lo exuberante, ou aparecem piscando 
para n6s de uma ab600da fe ita de eslranhas esrrelas de vl'deo, lodas mos· 
tram sempre as mesmas seqiiencias ou ronjunlo de imagen~, que retomam 
em momentos nao sincr6nicos nas vadas telas. A velha estetlca e entao pos
ta em pci.tica pelos especladores que , desnorteados por cssa varie~~de. des· 
continua decidem se concentrar em uma s6 tela, coma se a sequencIa de 
imagcns ~elat ivamente sem senlido que pede at ser obscwada livesse algum 
valor organico em si mesma. 0 espectador p6s-modemo, no entanto, e cha· 
mado a fazer 0 impassivel, ou seja, vcr rodas as telas ao mesmo tempo, em 
sua difere nca aleat6ria e radical: tal espedador e convidado a seguir ,a muta
~J.o evoluliva de David Bowie em The mml who fell to ~artb (que asslste a 57 
telas de televislio ao mesmo tempo) e e levar·se a urn OIVel em que a percep
¢io vivida da diferen~a radical i!, em si meSilla, uma nova mane ira de cnten· 
der 0 que se costuma chamar de relao;6es: algo para q ue a palavra collage i! 

uma designa~ao ainda muito fmca. 
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IV 

Precisamos agora rompletar essa exposir;ao exploral6ria do tempo e do 
espa~o p6s.modernista com urna analise final da euforia e das intensidades 
que sao caracteristicas bawmte freqUentcs dessa experienda cullum! mais rc
centc. Vale a pena enfatizar novamente a enormidade de uma tr.lns i~Jo que 
deixa para lcis a deso la~o dos edificios de Hopper, ou a aspera sinlaxe do 
Centro-Oeste nas forrnas de Sheeler, e coloca em seu lugar as extrdordin1irias 
superficies das paisagens cil.'ldi nas do f()(orrealismo, no qual ale 0 ferro velho 
brilha com lim esplendor alucinat6rio. A hilaridade dessas novas superficies 
torna-se ainda rnais pamdoxal quando se constata que 0 seu conleudo essen
cial - a cici;lde - tern se deteriorado, ou se desintegrado, de um modo tal 
que e r'" , com cencza, inconcebivel no inkio do secu lo XX, e muito menos 
numa era anterior. Como a esqua lidez urbana pode se lransformar em urn de~ 
leite para OS olhos quando expressa em lennos de lransforma¢.i,o em merca
doria e como um salta quantiCO inedi[Q na aliena¢.i,o da vida COlidiana na ci
dade pode ser expresso na forma de uma nova e estranha hiJaridade 
alucinat6ria - sao essas algumas das questOes com que temos que Iidar nes
ta altura de nossa investigac,::ao. Nem mesmo a Figura humana pode ser exdu"i
da desse exame, emborn seja daro que para a nova eSletica a propria repre~ 
senta~:io do esp;lC;O parece ser incompativel com a representa~iio do corpo: 
uma es~cie de divisao do lrabalho na eSletica, muito rna is acentuada do que 
qualquer urna das conce~Oes genericas anteriores de pimura de paisa gens, 
e um simoma verdadeiramenre aSSlistador. 0 espa'):o privilegiado da ,lIle 
rnais recenre e mdicalmente antianlropom6rfico, como nos banheiros vazios 
de Doug Bone\. Mas 0 maximo da fetichiza>;ao conlemporanea do corpo hu
mano IOUla lima direr;ao bastanle diferente nas estalUas de Duane Hanson: 0 

que ja chamei de simulacro, ctlja fun~ao peculiar esla em efeluaf ° que Sante 
chamaria de desrea/izarao de lodo 0 mundo circundanre cia realidade coti~ 
diana. Aquele momento de hesita,):ilo e de dlivida, quando nos perguntamos 
se essas fig ur3s de poliesler estao vivas e respiram, tende a se voltar para os 
oUlros seres hUlllanos reais que se movem a n0550 redor no museu e transfor~ 
ma-Ios, por lUll breve inslante, em simuiacfos mortos, apenas pintados com 
as cores da vida. Desse modo, 0 mundo momentaneamen{e percle sua pro
fundidade e amea~ se tomar uma peliC"Ula brilhante. uma ilusao estereosc6-
pim, um apanhado de imagens cinematogrlfic-Js sem nenhuma densidade. 
Mas sera que essa experiencia e hilarianle au aterrorizante? 

Tem-se abordado essa experiencia , com resultados interessantes, em 
tennos do que Susan Sontag, em uma proposi~ao bastante influcntc, cha~ 
mou de "camp". Proponho um foco algo distinlo, baseando-me em urn lema 
que esta lao oa mOOa quanto este, 0 do ~sublime, como foi redescoberto 
nas obms de Edmund Burke e de Kant; au ta lvez seja interessante juntar as 
duas nO\.Ocs na fonna de algo como urn sublime campou Uhisterico"_ Para 

Museumguard,deDuane llinson 

Burke, 0 sublime era lIma experie.ncia que bordejava 0 terror, uma visada es~ 
pasmO::iica, cheia de assombro, eSlupor e espanto, de algo que era tao enor~ 

me a ponto de esmagar completameOie a vida humana: uma descri~::lo de
pais refinada por Kant, para indulr a propria questao da representao;ao, de 
tal fom13 que 0 objelo do sublime torna-se nao s6 uma questao de pu~ pa
der e de incomensurdbilidade fisica do o rganismo humano em relac,::ao a na
tureza , mas lambe-m dos limites da figuras;:ao e da incapacidade da mente hu
mana para ~presentar forr;as tao enonues. Em seu momento hist6rico, 0 de 
ascensao do Estado burgues modcrno, Burke s6 foi capaz de conceiruar es~ 
sas fon;as em (conos do divino, e nquanto ate mesmo Heidegger vai conl i~ 
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nuar a estabelecer LIma re!a~ao fantasmatica com a paisagem organica do 
campo pre-capitalisla e da sociedade dos vilarejos camponeses, que sao a 
fo nna final da imagem da natureza em nossa tempo. 

Em nossos d ias, no e ntanlo, pode ser possivel pensar tudo isso de for
ma diferente, no momento do eclipse radical da Natureza como tal: a "tr ilha 
no campo~ de Heidegger fOi, aIinal de comas, total e irrevogavelme nte des
lruida pelo capilalismo tardio, pela Revolu~o Verde, pelo neocolonialismo 
e pelas megal6poles, CUjas aUlopistas passam sabre os antigos campos e ter
renos "alios, transformando a ~casa do ser" de Heidegger em condominios, 
se nao em moradias populares das mais miserave is, sem ventila~Jo e infesta
das de ralOs. 0 olltrode nossa sociedade e, nesse sentido, m'io mais a Natll
reza, como 0 era nas sociedades pre-capitalistas, mas uma coisa diferente 
que devemo.s agora identificar. 

Esto u preocupado em evilar que essa outra coisa seja demasiado rapi
damente entendida como a lecnologia per se, j<'i que quero demonstrar que a 
tecnologia e aqui uma figura para algo difereme. No entaOlo, a tecnologia 
p<Xie servir como uma forma abrcviada para designar 0 [.KXIer do propria
mente humano e portamo aminatur,d preseme no trabalho humano descar
lado acumulado em nossas m:'i.quinas - urn [.KXIer alienado, 0 que Sartre 
chama de a contra finalidade do prat ioo-inerte, que se volta contra n6s em 
formas irreconheciveis e parece constituir-5e no horizonte dis[opico massivo 
de nossa praxis coletiva e individual. 

a desenvolvimenlO Iccnol6gico e, no e nfanto, na visao marxism, urn 
resuhado do desenvolvimento do capital, em vez de uma instancia determi
nante em si mesma. Devem-se, enta~, d istinguir vMios tipos de propulsiio de 
maquinas, varios estagios de revolu~ao tecnol6gicJ. no interior do proprio 
capital. Sigo aqlli Ernest Mandel, que delineia tres dessas nlp£uras funda
mentais ou saltos quanticos na evoluc;ilo do maquinario no Clpitalismo: 

As revolw;6es fllndam~ntais na [ccnologia de prop1.llsao - J tecnologia panl a 
prodll~'i'io de for~;! motriz por maquinas - aparecem, ponanto, como os mo
mentos determinJnles n:IS rcvolw;Oes tecnol6gicas como urn todo . A produ
,ao de motOTt'S a vapor a panir de 1848; a produ,ao de motores eletrkos e de 
combust:'io a partir dos :Lnos 90 do si:culo XIX; a produ~ao de mOlores eletro
nieos e nudeares a panirdos anos 40 clo seculo XX - s:lo essas as tres gr:mdes 
revolu\'6t.-s gerais da I('("nologla, engendr:l.das pelo modo de produ\ao capita
list:! des<1e a re\'Olll~:lo industrbl ·original" de Fins do seculo XVIP7. 

Essa periodiza~ao embasa a tese central do livro de Mandel, 0 capita~ 
lismo rardfOj a saber, que houve tres momemos fundamenftlis no capitalis
mo, C"dda lim marcando lima exp<lnsiiodia h~tica com relac;ao,ao esmgio ante
rior. a capilalismo de mercado, 0 esragio do monop6lio ou clo imperialismo, 
eo n055O, erroneamente cha mado de p6s-industtial, mas,que paderia ser 
mais bern designado como 0 do ca pital multinacional.)a r:t"ssalrei que a in
terven~o de Mandel no debatc·sobre 0 p6s~industrial envolve a proposi~ao 
de que 0 capitalismo tard io , ou multinacional Oll de consumo, longe de ser 
inconsistente com a gr-J.nde am'i llse do seculo XIX de Marx, constitui, ao con
trario, a mais pura forma de C'J.pital que jamais exisriu , uma prodigiosa ex
pansiio do capital q ue ating~ areas ate entao fora do mercado. Assim, esse 
capitalismo mais puro de nosso tempo e limina os enclaves de organiza~iio 
pre-capitalista que ele (H e agora tinha tolerado e explorado de modo tributa
rio. Nesse aspecLo, sentimo-nos tent ados a fala r de algo novo e historica
mente original: a penetra~ao c coloniza~iio do Inconsciente e cia Natureza, 
ou seja, a destrui~ao da agricult1Jr'A pre-capitalista do Terceiro Mundo pela 
Revoluo;a,o Verde e a ascensao das mldias e da industria da propaganda. De 
qualquer modo, fica claro que minha pr6 pria periodiza¢io cultural dos esta-

Renato
Highlight



gios do realismo, moclemismo e p6s-modernismo e inspirada e confirmada 
pelo esquema tripartite de Mandel 

Podemo-nos entao referir a nosso proprio perIodo como 0 da Terceira 
Idade (13 "-Hquina; e e nesse momento que temos que reimroduzir 0 proble
ma da representa<;ao estetica, ja desenvolvido explicitamente nas am'ilises 
anteriores de Kant sobre 0 sublime, lima vez que e simpJesmente logico su
por que ~ relao;,10 com a maquina e sua representa~iio altera-se dialetica
mente em cada lim desses estagios qualitativamente diferentes de desenvol
vimento tecnol6gico. 

E oportuno lembrar aqui a exaltar;ao da maquina no estagio do capital 
imediatamente anterior ao oosso, a excitar;ao do futurismo, especial mente a 
celebrar;ao cia metralhadora e do autom6vel por Marinetti. Esses sao embJe
mas ainda visiveis, centros de energia esculpidos que tomam tanglveis e fi 
guradas as for<;".ls motrizes daqLlele momenta anterior da modemiza<;:1o. 0 
prestigio dessas grandes fonnas aerodinamicas pode ser constatado em slla 
presenr;a metaforica nos edilkios de le Corbusier, vastas estnauras utopicas 
que navegam como gig:mtescos barcos a vapor, em meio do cenario urbano 
de uma terra degradada. As mJquinas exercem um ouero lipo de fasdnio nas 
obms de anistas como Picabia e Duchamp, que nao temos tempo de exami
nar aqui; mas devemos rnencionar, apenas para complememar, os modos 
pelos quais as artisras revolucionarios au comunistas dos anos 30 [aOlbem 
tentaram se reapropriar da excitar;ao gerad;l pela energia da maquina para 
lIm;l reC0I1S1fW;ao prometeica da sociedade humana como um todo, como 
em Fernand Leger e Diego Rivera 

o Hornem no encnlzilbada, de Diego Rivera 

E 6bvio que a tecnologia de nosso proprio momento hist6rico nao 
mais passui essa capaddade de representar;ao: nossa tecnologia nao esta re
presenrada pela lurbina, ou pclos silos au chamines de fabrica de Sheeler, 
nem pela elabora~ao barroca das tubulaO;6es e das esteiras transportadoras, 
ou mesmo pelo perfil aerodinamico dos trens - todos veiculos de uma ve
locidade ainda concentrada e em repouso - , mas antes pelo computador, 
cuja forma exterior nao tern nenhum apelo visual ou embJeOldtico, OLI entao 
pelos inv61ucras das varias midias, como 0 desse eletrodomestico chamado 
lelevisao que nao anicula nada, mas implode, levanclo consigo sua pr6pria 
superficie achatada. 

Maquinas como essas sao, na verdade, maquinas de reproduo;ao mais 
do que de produr;ao e apresentam a nossa capacidade de representao;;ao es
tetica exigencias bern diferentes das apresemadas pela idolatria relativamen
te mimetica das maquinas mais antigas no tempo do futurismo, de uma es
cultura de energia e velocidade. Aqui temos menos a ver com a energia 
cinetica do que com novos tipos de processo reprodutivo e, nas produo;;Oes 
mais amen<lS do pos-mcxlernismo, a materializap'io este-tica de tais processos 
acaba frequememente caindo na forma mais ccmoda cla mera represenrao;;ao 
tematica do conte(ldo - em narraliv:J.s que sao sobre processos de reprodu
r;ao e induem cameras de filmar, Videos, gravadores , toda :J. tecnologia da 
proclu0io e reprodur;ao do simulacra. (A diferenr;a emre a modernista Blow
up, de Antonioni, e 0 p6s-modernista Blow-out, de DePalma, e paradigmati
ca.) Quando, por exemplo, os arquitetos japoneses planejam urn edificio co
mo uma imita<;ao decorativa de uma pilha de cassetes, emao a solur;ao e, na 
me/hor das hip6teses, temJtica e alusiva, apesar de freqt.ientemente beirar 0 

humoristica 
Entretanto alguma olltra coisa parece emergir dos textos p6s-moder

nos mais fOltes, au seja, 0 sentido em que, alcm de tocla temafic-a all conteu
do, as obms parecem de algum modo penetrar na rede dos processos repro
dutivos, e assim nos oferecer urn vislumbre do sublime p6s-moderno ou 
recnol6gico, cujo poder ou autenticidade e documentado pc;lo sucesso obti
do por tais obras ao evoca r todo'um novo espa~o p6s-moderno que emerge 
a nosso redor. Nesse sentido, a arquitelUra continua sendo, entao, a lingua 
gem estetka ·privilegiada; e os reflexos distorcidos e fmgmentados de Lima 
su perficie de vidro a o lltra podem ser considejJ.dos como paradigmalicos do 
papeJ cenlral do processo e da reprodur;ao na cultunl p6s-moderna. 

Como ia disse, quero me eximir da inferencLI de que a tecnologia se
jet de algum modo a ~detennina~ao em ultima instancia" da vida social co
Iidiana de nossos dias, au de nossa prodw;ao culturaL taltese e, por cefta, 
coincidente com a no<;ao pos-marxisla de uma sociedade pas-industrial. 
Em vez disso, sugiro que nossas representar;6es imperfeitas de uma imen
sa rede compmadorizada de comLlnica~6es sao, em Sl mesmas, apenas 
uma figurar;ao disrorcida de alga ainda mais profunda, a saber, todo a sis-' 
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cerna mundiaJ do capitalismo multinacional de nassos dias. A tecnologia da 
sociedade comemporanea e, portanto, hipnofica e fascinante , nao tanto 
em si mesma, mas porque nos oferece uma forma de representar nosso e o
tendimento de uma rede de pader e de contrale que e ainda mais dilkil de 
ser compreendida por nossas mentes e por nossa jmagina~ii.o,:.t saber, {O

da a nova rede global descentrada do lerceiro estagio do capita!. Esse pro
ce..<;so de figura t;ao e mais bem observado em uma nova modalidade de li
teratuw. de entretenimento contemporanea - siota-me [eolada a chama-la 
de "paran6ia hlgh -fech" - , em que a narrativa mobiliza a ligao;ao de CirtuL
tos e redes de urn computador global imagimirio ellja complexidade esta 
alem da capacidade de lei{ura da mente humana normal, atraves de cons
pirao;6es labirinticas de agenci as rivais de informa\,ao que sao auronomas, 
mas fatalmente inter-relacionadas. Entretanto a {eoria da conspirao;ao (e 
suas espalhafatosas manifesta~6es na narr.uiva) cleve ser visia como uma 
tentativa degradada de pensar - atldves da figurao;aa da tecno!ogia avan
o;ada - a totalidade impassive! do sistema mundial comemporilneo. E 
apenas nos {ermos dessa enorme, ameao;ador.l, ainda que apenas vaga
mente perceptive!, realidade outm das instituio;Oes economicas e sociais 
que e possivel , na minha opiniao , teorizar adequadamente 0 sublime pos
moderno 

Ess<ls narrativas , que primeiro tenta ram enCOnlrar expressao arraves 
da estru(ura generica do romance de espionagem, s6 recentemente se cris
talizaram em um novo tipo de fio;ao cientLfica , denominado cyberpunk, 
que e tanto uma expressao das realidades das corporao;Oes multinacionais 
como da propria paran6ia global: as inovao;Oes represen(acionais de \X'il
liam Gibson, de fato , distinguem seu trabalho como uma excepcional rea li
zar;ao Iiteraria em meio a urna produr;ao p6s~moderna p redominanlemente 
oral ou visual. 

v 

Antes de concluir, quero ainda esba.;ar uma analise de urn edificio ta
talmente pOs-moderno - uma obra que tern muitas caracterislicas diferen
res das de uma arquiteturd p6s.-modema ClijOS principais proponentes sao 
Robert Venturi, Charles Moore, Michael Graves e, mais recentemente, Frank 
Cell!"y , mas que, a meu ver, nos da uma lio;ao notive! a respeitoda origina!i
dade do espar;o p6s-moderno. Vou ampliar a Figura que estava subjacente as 
observa\oes anteriores e Lorna-Ia ainda mais explfcita: estOll propondo a no
o;ao de que estamos aqui diante de uma mutar;ao do pr6prio espao;o cons
tmido. A inferencia e que nos mesmos, os seres humanos que estao nesse 
espao;o, nao acompanhamos es.sa evoluo;ao; houve uma mU1ar;aO no o bjeto 
que nao foi , ate agora, seguida de uma mutar;ao equivalente no sUjeito. Nao 

temos .linda 0 equipamento perceptivo necessario para enfrentar esse novo 
hiperespar;o, como 0 denominarei, e isso se deve, em parte, .10 fato de que 
nossos habitos perceptivos fordffi formados naquele tipo de espar;o mais an
tigo a que charnei espar;o do alto modernismo. £ntao, a arquitetura mais re
cente - como muitos dos outros produtos culturais a que ja me referi - po
sieiona-se quase como urn imperativo para 0 desenvolvimento de novos 
orgaos, para a expansao de nosso equipamento sensorial e de nossos corpos 
ate novas, inimaginaveis e, talvez, impossiveis dimens6es. 0 edificio, cujas 
caracteristicas vou rapidameme enumcrar, e 0 Hotel Bonaventure, conSlml
do no centro novo de Los Angeles pelo arquiteto e empreiteiro John Port
man, que tambem fez os varias Hyatt Regencies, 0 Peachtree Center, em 
ALianta, e 0 Renaissance Center, em Detroit. Ja mencianei a aspeclo popuJis
ta. da d efesa retorica do pOs-modemismo em oposir;ao a austeridade elitism 
(e utopica) dos grandes modernismos arquitet6n icos: em outras palavras, 
geralmente se afirma que esses novas edificios , por urn lado, sao obras po
pulares e , por ourro, respeitam a linguagem vernacula do tecido u(bano da 
cidade none-americana; ou seja, eles nao mais tenlam inserir, como 0 faziam 
as obras-primas e monumentos do alto modernismo, uma nova Iinguagem 
uropica, diferente, elevada, em meio ao mall gasta e ao comercialismo do 
sistema de signos da ddade que os circunda, mas sim buscam falar exa ta
mente essa linguagem, usando seu lexico e sua sintaxe, que fOi , emblemati
camente, ·'aprendida em las Vegas". 

No primeiro desses requisitos, 0 Bonaventure de Ponman sai-se mUl
to bern: e urn edificio popular, visitado com enlusiasmo pelos habitantes 10 -
cais e pelos turistas (ainda que os OUlros edificios de Ponman far;am tim su 
cesso .linda maior nesse aspecro). A insen; ao populista no interior do teeido 
urbano e, porem, uma OUlra hist6ria, e e com e\a que vamos comeo;ar. 0 
Bonaventure tern tres entradas, uma pe1a Figueroa e as outra.s duas por jar
dins elevados do OUlra lado do bOlel, constmidos no que restou do que an
tes era Bunker Hill. Nenhuma das tn!s e parecida, nem de · longe, com as 
marquises dos velhos hoteis, au com as monumentais pone cochere com 
que os sumuosos edificios de antigarneme rnarC3vam nas,lia passagem da 
rna para seu imerior. As entradas para a Bonaventure sao, digamos assim, 
parecidas com entradas laterais au de fundos: os jardins de tras nos levam 
ao sexto andar e, uma vcz la, temos que descer a pe urn andar ate achar urn 
e!evador que nos leve ate a saguao. Par sua vez, a entrada que ainda somos 
temados a considerar como a principal, em Figueroa, nos leva, com baga
gem e tudo, ao segundo andar do shopping, de onde e preciso pegar a esca
da rolante ate a portaria principal. 0 que primeiro quero sugerir a respeito 
desses caminhos curiosamente desmarcados e que eles parecem lef sido 
impastos por uma especie de nova categaria de fechamenta que governa 0 

espar;o interno do proprio hotel (e isso muito mais do que os Hrnites mate
riais com que teve de lidar Portman). Creio que, assim como alguns outros 
edificios caraCleristicamente pOs-modernos, como 0 Beaubourg, em Paris, -

Renato
Highlight



au a Eato n Centre, em Toronto, a Bonaventu re asp ira a ser lim espa~o to tal, 
urn mundo completo, uma especie de cidade em mini;uura ; ~o mesmo tern· 
po, a esse novo espa~o total correspond e uma no va pratica coJetiva, lima 
nova moclalidade segundo a qual as ind ividuos se movem e se congreg:lffi , 
algo como :l pratica de uma nova e historicamente original hi permultid:lo. 
Nesse sentido, entae, ideaimen le, a minicidade do Bonavemure de Po nman 
nao deveria lef nenhuma emrada , uma vez que tocla entrada sempre sera 0 

fio q ue liga 0 cd jf'icio a cidade que 0 circunda: porque e Jc nao quer ser par
te da d dade , mas seu equ ivalente ou substi tute. E 6bv io que isso nao e pos
siveJ, mas essa e a causa da rcd u010 das e ntrndas a urn mi nimo ind ispensa
veP9, Mas essa cisa.o da cidade e d iferente da dos rno nume nlOS do Eslilo 
Imernacio n:tl, e m q ue 0 a(o d e disjun~ao era vio le nlo, vislveJ e tinha um 
Signifi cado simb6lico real - como nos grandes piloris de Le Corbus ie r, q ue 
separam de rnane ira radica l a novo espa~o ut6pico do modemo do lecido 

Westin Bonaventure (Ponman) 

urbano decaido e degmdad o, q ue 0 edilk io repudia .assim explicitamente 
(embora a moderno apostasse que esse novo espa~o ut6pico, com a viru
lencia de seu IlQvum, ali varia e finalmenle lransfonnaria a ambiente exata
menle pelo poder de sua nova Ii ngu agem espaciaD. 0 Bonaventur~, no 
entanto, satisfaz-se em "de ixar 0 tecid o urbano degmoodo centinuar a ser 
em seu ser~ (para parodiar Heidegger), Nao se espera neollum o utro efeito , 
nenhuma transforma\iio lIt6pica prmopolilica. 

Interior do Westin Bonaventure (Pollman) 



Esse diagn6stico e confinnado pelo revestimemo extemo de vidro es
pelhado do Bonaventure, cuja fun<;:ao vou imerpretar de forma bem diferen
te da que ll tilizei anteriormenfe, quando vi 0 fenomeno da ref1exao em geral 
como urn aspecto do desenvolvimento da tema[ica da tecnologia reproduti
va (as dlJas leituras nao sao, entfetanto, incompativeis). 0 que quero ressal
tar agora e 0 modo pelo qual esse revestimento de vidro repele a cidade I j 
fora, uma repulsa cuja analogia encontramos naqueles 6culos de sol espe
Ihados, que impedem um interlocutor de ver nosoos olhos, downdo-nos as
sim de certa agressividade e certo poder sobre a outro. De modo similar, 0 

revestimenfo de vidro dota 0 Bonaventure de cefta dissociat;:ao peculiar e 
deslocada de sua vizinhan<;a: nilo se trata nem mesmo de urn exterior, na 
medida em que, ao se olhar para as paredes externas, nao se ve 0 hotel , mas 
imagens distorcidas de tudo que 0 circunda. 

Unite d'babilatlon, dele Corbusier 

Consideremos agora as escadas rolantes e os elevadores. Dado que 
e1es causam urn prazer bern real em Portman, em especial OS llitimos, que 0 

:utista denominOll de "escu lturas cineticas gigantes" e, certamente, sao res
ponsaveis por muito do espetacular e do excitante do interior do hotel -
em especial nos Hyatts, onde, como grandes lanternas japonesas, ou gon
dolas, eles sobem e descem sem parar -, dado que sao deliberadamente 
destacados e enfatizados, eu acredito que e preciso ver tais "movedores de 
pessoas" (0 tenno e do pr6prio Portman, emprestado a Disney) como tendo 
urn significado maior do que 0 de meras fun<;6es e peps de engenharia 
Enfim, sabemos que a leoria arquitetonica recente comer;ou a tomar em
prestimos dil analise cia narrativa de OUlrOS campos e tern visto oossa t • .ije
t6ria fisica em tais edificios como narr:ativas au hist6rias virtuais, que somos 
chamados a completar e preencher com nossos pr6prios corpos e movi
mentos. No Bonaventure , no entanto, temos uma intensificar;ao dialetica 
desse processo: parece-me que os elevadores e as escadas rolantes substi
tuem 0 movimento, mas tambem, e acillla de tudo, se autodesignam como 
novos sinais reflexivos ou emblemas do movimento propriamenle dito (al
ga que ncara mais evidente qu:mdo trat:lnnos da questao do que resta, nes
se edificio, das antigas formas do movimento, em especial do andar). Aqui 
o passeio narrativo foi sublinhado, simbolizado, reificado e substituido pe
la maqllina de Iranspone que se torna 0 significante aleg6rico daquele pas
seio a pe mais antigo, que ml0 nos e mais permitido dar sozinhos: e isso e 
uma intensificar;ao dialerica da auto-referencialidade de toda cultura 010-

derna, que tende a se voltar para si mesma e a designar SUil pr6pria produ-
r;ao cultural como seu contelldo. 

Fico mais perplexo para explicar a coisa em si mesma, a experiencia 
do espa~o que se tem ao saiT desses mecanismos aleg6ricos no saguao ou 
no atrio, com sua grande coluna central cercada por llIn lago em miniatura, 
todo 0 conj ul1to posicionado entre qualro tOITeS residenciais com seus ele
vadores e cercado por sacadas em relevo, encimadas por urn teto de vidro 
no sexto andar. Sinta-me tentado a dizer que tal espa<;o (ol.Tla impossivel 0 

uso da linguagem mais antiga do volume ou de volumes, ja que estes nao 
podem seT apreendidos. Grandes tape~arias suspensas enchem esse espa~o 
vazio de modo a penurbar sistematica e deliberadamente qualquer forma 
que se possa supar que ele tenha, ao mesmo tempo que uma OCUpat;aO 
constante nos da a impressa.o de que 0 vazio esta aqui absolutamente lota
do, que de e um elemento no qual n6s mesmos estamos imersos, sem nada 
daquela distancia anterior que nos possibilitava a percep<;ii.o de volume ou 
de perspectiva. Estamos metidos nesse hiperespat;o com nossos olhos e nos
sos corpos; e se antes parecia que a supressao da profundidade, a que me 
referi ao {ratar da pintUr'd e da litemtllra p6s-moderna, seria dificil de conse
guir na arqu itetura, talvez a imersao nesse espa<;o desconcertante possa ago
ra selvir como 0 set! equivalente formal no novo medium. 



Emre(anlO, 0 elevador e a escada rol30te 5<10, nesse contexto, opostos 
dialelicos; e pode-se sl1gerir que 0 movimento glorioso da gondola-elevador 
e tambem lIma compensa~ao dialelica pa m esse espa\o preenchido do :Hrio 
- ele nos da :1 opOllunidade de ter uma experiencia espacial radicalmente 
difereme, :linda que complementar: a de subir rapidamenle pelo elevador, 
passar 0 lera de vidro e ir, ao longo das qualfO torres simetricas, para fora, 
com 0 refcrente, a pr6pria Los Angeles, exposto de forma e mpolgante e ate 
alarmanle diante de n6s. Mas mesmo esse movimento vertical e contido: a 
e levador nos le,'a ate lim clesses bares girat6rios oode, uma vez que nos sen
(amos, somas girJdos passiv3mente e se nos oferece urn espetacula contem
plativo C\:l pr6prb cidacle, agom transformada em imagclll de si mesilla pelo 
vidro cia:; ianelas atraves das quai~ n6s a olhamos 

Podemos conduir ludo isso voltando p;lrJ 0 espa~o centr'JI do saguao 
(obsen'ando, de pa.'iS:lgem, que OS quartos do horel sao c1ar.llnente margina
Iizados: os corredares escuros da~ ,lias residenciais tem teto baixo e sao de 
ullla func ionaHdade deprimente; s'lbe-se. ;linda, que os quartos .sao de pes
simo goslO). A descida e cx,rem:unenle dr.tmatica, com 0 etevador mergu
Ihando ;,urJves do teto par.l C".lir no !ago. 0 que acomece quando che8'dmos 
ill e uow outm cOis;l, que 56 podemos camClerizar COmo Lima experiencia 
brutal de d~sorienta~ao, alga como :l vingan~,1 desse espa~o contra os que 
.Iinda lenl:lm :lnd:u nete. Dada a simetria absotuta das quatro torres, e qUasf' 

impassivel orientar-se no sagu:lo; recentememe foi preciso cotoear c6digo 
de cores e setas indic:ttivas em uma tenrativa frustracb, mas reveladora e 
meio de .. espt:rada, de restaura!" as coordenadas do espa~o anterior. YOll 

con<;icler:.lr como resu!!ado pr{lIico des.o;a muta~J.o espacial 0 conheddo diJe
ilia dus donas de loi" Ilas varias galerias: desde a m:lugurao;.-ao do hotel, em 
1977, fi eOl! evidente que ninguem jamais conseguiria e ncomrar nenhuma 
dessas 10j:!s, e , mesmo Sf' atguf lll :!chasse uma, seri:l bastante improvavel 
que ,i"esse :l s~Tte de cncontd-Ia pehl segunda vez; consequentemente, os 
10jist,ls que as alug<lr::lm estao desespemdos e toctas as merc-.ldorias a venda 
ali cstao com sellS pre~os redu zidos. Ao nos lemhrJnnos de que Portman e 
um homem de neg6cios aiem de ser lim milion:lrio empreendedor e lim· ar
quiteto, lim anisra que ao mesmo tempo e urn capitalista, mio podemos dei
Kaf de pens:!r que ;11 se encerrd alga como um -retorno do repfimido~ . 

E :Issim chego;1 meu ponto principal ;lqui, 0 de que essa ulrima muta
~iio do esp;l ~o - 0 hiperesp:.t\"Q p6s-modernista - finalmente conseguiu 
1I1tmpass,Ir a ca pacidade d o corpo humano de se localizar, de org-.tnizar 
perceplivamente 0 espa~o circundante e mapear CC!gnitivamente sua posi
r;ao em um munclo exterior mapeavel. Pocle-se sugeri r agor.t que esse pon
to de disjun~ao alarmante enfre 0 corpo e 0 ambiente construido - que es-
1:1 para a choque inicilll do modernismo assim como a velocidade da nave 
espacial eSla para a do autom6vel - seja vista como um simlXllo e um am 'i
logo daque le dilema ainda ma is agudo que i!! 0 da incapacid:ade de nossas 
memes, pelo menos no presenle, de mapear a enorme rede global e multi-

national de comunica~o descentr.tda em que nos enconlramos presos c0-

mo sujeitos individuais. 
Mas como quero deixar bem claro que nao se cleve pensar que 0 espa

~o de POrlman cleve ser e ntendido como algo excepcional, a u como um es-
pa\"o tao marginalizado e espedfico de lazer como a Disneylandia, you con
duir justapondoesse espa~ocomplacente , de diversao (apesarde espantoso) 
e de lazer, e seu analogo em uma area bem difereme, a saber, a espa~o da 
guerra p6s-modema, em especial como Michael Kerr 0 evoca em Dispatches, 
urn livro ootave! sabre 0 Vieul::l. A exIraordina ria inova~ao linguislica dessa 
obra pode ainda ser considerada p6s-moderna, pela maneira ecietica como 
essa linguagem faz lIma fusao de varios idioletos cole tivos contemporfi.neos, 
como a linguagem do rock e ados negros: mas essa fus:io e dilada por ques
tOes de conleudo. Essa guerra temvel , a primeira cia p6s-modemidade, nao 
pocie ser narrada segundo nenhum dos paradigmas trddicionais do romance 
ou dos filmes de guerra - de fato, a derrocada de todos os paradigmas nar
ratives anterjores, ao lado cia liquid:a\"30 de qualquer Iinguagem compartilha
da com que um veterano pudesse transmitir essa experiencia, e lim des prin
cipais assuntos do Jivro e abrc, pode-se d izer, um espa~o para uma nova 
reflexividadc. A exposh;iio de Benjamin sabre Baudelaire, e sobre a e mergen
cia do modernismo a partir de uma nova experiencia da tecnologia da cidade 
que transcende todos os velhos hAbitos de perce~o corporal, i: a urn s6 
tempo singulannente relevante e singuiarmcnte anliquada, it luz desse novo 
e inimagin{wel salta qu:intico da a Jiena~ao tccnol6gica: 

Como um autentico sobreviveme, urn alucntico filho d:l guerra, elt: acreditava 
na teoria do alvo-m6vel. ~ lsso porque, fora as rJras ocasibes em que se esta
va imobilizado ou encalhado, a sistema estava progrJmado parJ manler voce 
em movimento, SC i::;so era a que voce pensava que quena. Como t&:nka parol 
~ manter vivo, p3recia wr tantO sentido quanta qualquer outra coisa, desde 
que, naturnlmeme, voce estivesse la, parJ com~ de conversa, e quisesse vcr 
aquila d~ pt:rtO; comCt,,<lva daro e direro, mas acabava fonnando lim cone a 
medldll que avan~va. porqw:: quanta mais voce se mov'i:l, mats voci' via , 
quanta majs voce via, mais voce arri.scava, alem cia mane e da muLilao;:lo, e 
quanta mais voce arriscava, mais v<X-t: lelia que largar urn dia par .. ser urn so
brevivente. Alguns de n6s movimentavamo-nos pela g\.lCffiI como Joncas ate 
que nilo podiamos mais ver para unde e!>Sa COITe-ria c:.tava nos k::vando, ape
nas "iamos, coin uma clareza ocasional t: inesperJda, a guerra cobrindo tada 
sua superfide. Enquanlo podiamos usar helic6p!eros como taxis, ern preciSO 
multo cansao;o. OU urn:. depressao beirnndo a choque, ou, :linda, lima duzia de 
cachimbos de 6piO para nos manter pelo menos com uma aparenC"i:l de quie
tude. N6s ainda fiC-Jvamos correndo sob nossa pele como se aJgo cslivesse nos 
perseguindo, ah, ah: La Vida Loca. Quando voltei, durante meses as centenas 
de helicopteros que eu tinha usado co~rnm a se jumar ate que formarJffi 
urn meta-helic6ptero conjunto. e para mim isso era a coisa mais sexy que exis
tia; 0 salvador-destmidor. a provedor-desperdir;ador, a mao direita e a esquer-
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da, {igil, fluenre, espeno e humaoo; 3(0 quente, grax3, 3 rede de looa saturada 
de selV'.t, a suor esfriando e depois esqueoundo de novo, urn cassere de rock 
and rQllem uma orelha e a mjada cia metralhadora oa outra, combustlvel, ca
lor, vitalidade, e marte, a pr6pria marte, mr-dmcote urna intnJsa20. 

Nessa nova maquina que nao pode. como as antigas maqu inas do mo
dernismo - a locomoliva e 0 aeroplano ~, representar 0 movimcnto, mas 
56 pode ser representada em mommenlo, eoncenlra-se algo do miS{erio do 
novo espa~o p6s-moderno. 

VI 

A. eoneepeilo de p6s-modernismo aqui es~ada e uma eonce~o 
hist6rica e nita mernmente estitisrica. E preciso insistir na djferen~ radical 
entre uma visao do p6s-modemismo como urn eslilo (opcional) entre mui
tos OlHrOS disponiveis e uma vi-sao que procura apreende-Io como a domi
name cultu ral da 16giea do capitalismo tardio. Essas duas abordagens, na 
verdadc, aeabam gerando duas maneiras muito diferentes de eoneeiluar 0 
fena meno como um tod o : par urn lado, julgame nlo mo ml (nao importa se 
posilivo ou negativo) e, por ou lfO, temativa genui namente d iaU'! tica de se 
pensar nosso lempo presente na hist6ria. 

Da ava lja~iio moml positiva do p6s-modernismo pouco precisa ser di
(0: a celebm~ao comp laceme (:l inda que delimnte) das seguidores do camp 
desse novo mundo este- tico Cinduindo suas d imensOeS economicas e socia is 
saudadas com igual enrus iasmo sob 0 slogan da '"sociedade p6s-indusl ria l ~) 
e, certamente, inaceit3vel, a inda que possa ser menos 6bvio que as fanlasias 
correntes a respeilO da natureza salvacionisla da alta teenologia, das chips 
aos robOs - fantasias eompanilhadas 0:10 sO por govemos de d ireica e de 
esque rda como l am~m par muitos intelectuais -, sao cssencia lmc me 
iguais as apologias vulgares do p6s-modemismo. 

Mas, nesse casa, segue-se que devemos rejeitar tambCm as conde na. 
~Oes mOf'diisras do p6s-modernismo e de sua trivialidade cssencial por jUSl"a
posi¢.io a "sericdade~ ut6pica dos altos mode rnismos: sao julga memos que 
vern lanto da direita radical como da esquerda. E nao reslam duvidas de que 
a 16gica do s imulacro, com sua transforma~o de novas realidades em ima
gens de lelevisao, faz muito mais do que meramente replicar a 16gica do ca
pica lismo tardio: cia a reforo;a e a imensifica. Ao mesmo tempo, para os gru
pas politicos q ue procuram intervir ativamente na hisl6 ria e modificar seu 
momenlum passivo (com vistas a canaliza-Io no sentido de uma lransfo rma
t;"Jo socialista da SOCiedade ou a desvia-Io para 0 restabelecimento regressi
vo de uma famasia de urn passado mais simples), 56 pocIe haver muita coisa 
deploravel e rcp reensivel em uma fonna cultural de vieio da imagem que, ao 
lmnsformar 0 passado e m uma miragem visual, em estere6tipos, ou textDS, 

abele , efetivamente, qualqucr senlido pratieo do futuro e de urn projeto co
letivo, e abandona a tarefa de pellsar a futuro as fantasias de pura calastrofe 
e caladismos inexpliclveis, que vao de vis6es de Wterrorismo~ no nivel social 
a vis6es de cancer no nivel pessoaL Enlreta nto, se 0 p6s-modernismo e um 
fe no meno hislorico, entao a tentativa de conceitua-lo em tennos de moral, 
ou de julgamentos mom lizantes, (em que ser idem ificada como um erro ca
regorial. lsso torna-se mais 6bvio ao questionarmos a posil;ao do cr,lico cul
tural moralisfa; estc, como todos n6s, esta tao profundameme imerso no es
pa~o p6s-moderno, lao pro fundame me tingid o e contaminado por suas 
novas categorias criticas que 0 luxo da crilicd ideol6gica rnais antiga, a ind ig
nada denuncia moral do outro, torna-se inviavel. 

A fonna canonica da distin~o q\Je estou propondo aqui e a difercncia
¢.io de Hegel entre 0 pensa r da moralidade individual ou moraliza0io CMo
ralittu) e 0 dominio lotalmente difereme dos va lores e pclticas coletivas e 
sociais (Siltlicbkeil)21. Mas sua fo rma defi nitiva enconlra-se na demonstras;:iio 
de Marx d a dialetica materialista, nOladameme naquelas paginas classicas do 
Manifesto, que nos ensinam a dificil 1i ~ao de urn modo genllinameme diale
lico de pensar 0 desenvo lvimento hist6rieo e a mudan~a. 0 assumo da Ii~ao 
evidentcmente e 0 dcsenvolvimcnto hist6rico do capitalismo c a fonna~ao 
de uma cultura especifleamenlc burguesa. Nu m trecho bern conheeido, 
lvlarx nos incita a fazer 0 impossivel, a saber, pensar esse desenvolvimento 
de fonna posiliva e negnliva ao mesmo tempo; em outras palavms, ehegar a 
urn (ipo de pensame mo capaz de compreender ao mesmo tempo as camcte
ristiens demonstravelmenle funestas do capitalismo e seu cxtraordinario di
namismo Iiberador em urn s6 raciocin io e sem aten1l3r a fo~a de nenhum 
desses dois julgamentos. Devemos, de algum modo, elevar nossas memes 
ate urn ponto em que seja posslve! e ntender 0 capitalismo como, ao mesmo 
tempo, a melhor e a p io r coisa que jamais aconteceu a humanidade. A que
da desse aUSlefO imperativo d ialetico para a inst:1ncia mais conforti.vel cia 10-
mada de uma posi~o moral e irrevogflVe l e demasiadameme humana: ainda 
assim, a urgencia do assumo exige q ue fapmos pelo menos 0 esfor~ de 
pensar dialeticamenle a evolu~o do ca picalismo tardio como urn p rogresso 
e uma catastrofe ao mesmo temPo. 

E.."5e esfor\o sugere d\las qllcstOes imediatas, com as q uais vamos con
d uir estas reflexOes. Podemos, de fato, identilkar urn "momento de verda
de~ em meid aos rrutis evidentes "momemos de falsidade" da cullu ra p6s
moderna? E, mesmo que possamos faze r isso, sera que nao ha algo em 
ultima analise paralisame na visilo dialelica de desenvolvimento hisr6rico 
proposla acima; sem que ela n:'io tende a nos desmobilizar, enos reduzir a 
passividade e impoH~ncia ao oblitem r, sistematicamemc, as possibilidades 
de a~ao sob a nevoa impenetmvel da inevitabilidade hisl6rica? E pertinente 
discutir essas duas questOes relacionadas em lermos da possibilidade, em 
nossos di.as, de uma poJirica cultura l contempornnea eficiente e da constru
~ao de uma cullum genuinameme paUtiea. 

" 
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FOCJ liz.'l.r 0 problema nesses tennos evidentemente significa [evanlar:1 
qucsliio mais genu ina do deslino cia cultura em geral, e da flln~ao da cultura 
em pan.icular, como um nivel a u instancia social na era p6s-moderna. Tudo 
que foi dita na discussao anterior sugere que a que lemos chamado de p6s
ffilXlernismo e inseparavel da, e impensavel sem, hip6tese de urna muta~ao 
fundamenlal na esfera da cuhurn no mundo do capitalisma tardio, que indUi 
uma mod ificd,.lo significHiva de sua fun\ao socia l. Discuss6es anteriores 
sobre 0 lugar, a fun~o a u a esfera cia cuJrura (em especial 0 ensaio cJassico 
de Herben Marcuse, "The afiml::llive character of culture~) enf;uizavam sem
pre aquilo que uma linguagem diferente chamaria de ~semi-aulonomia ~ do 
dominio cultural : sua exislencia fantasmatica, ainda que ut6pica, para 0 bem 
ou para 0 ffi:!.l, acima do mundo pratico do existente, cuja imagem ele rene
Ie e m fonnas que variam de legitimar;6es por semelhan91lisonjeira a conde
na~6es peJa sati r.l crilica au pelo sofrimento ut6pico. 

o que devemos pergunta r agora e se precisamente essa semi-aUlono
mia dn esfe r .. cu ltuml nao foi deslluida pela 16gica do capita Jismo ta rdio. 
Mas 0 argumcnto de que a cultura hoje nao e mais dorada da autonomia re
lativa que teve em momentos anteriores do capitalismo nao implica, neces
sariamente, arirmar 0 seu desaparecimento ou extin~ao. Ao comr1irio, 0 
passo seguime e aflnnar que a dissoJw;ao da esfera aut6noma da cultura 
deve sel" antes pcnsada em lermos de uma explosiio: uma prodigiosa ex
pansao da cu ltura por lodo 0 dominio do social, ate 0 ponto em que tudo 
em nossa vida social - do valor econ6mico e do poder do Estado <ls pr<'it i
cas e <l pr6pria eSl rutuf""A da psique - pode ser considerado como cu ltural, 
em urn senlido Original que nao fOi, ate agora, teorizado. Essa proposiplo, 
no emanro, e totalmente consiSlenle com 0 diagn6slico anterior de uma so
ciedade da imagem ou do simulacro, e da transfonna¢.lo do -rea J ~ em uma 
serie de pscl1do-eventos. 

Eill sugere, ai nda, que algumas de nossas mais caras e veneraveis con
ce~Oes radicais sabre a nature7..:! da pol itica culrural podem, por cssa raz.'1o, 
estar fora de moda. Por mais diferentes que fossem, todas essas conce~s 
- que vao de s/ogansde negatividade, oposi~o e subversiioa critiC! ea re
flexividade - compartilhavam um pressuposlO umco, fundamentalmente 
espacia l, que pode ser resumido na f6mmla igualmeme venera vel da "dis
tancia cri t ica ~ . Nenhuma das leorias de polilica cultural da esqllerdll contem
porJnea foi capaz de prescindir de nO\Oes variaveis de uma cen a distiincia 
eSllnica minima, d a possibilidade de colocar 0 ato cullural fora do ser massi
va do capital e a tad-Io a partir da!. Mas a demonstra~ao acima sugere que a 
distancin e m geral (incluinclo, em especial, a distfincia esterica) e exmame n
te 0 q ue foi abolido no novo espa~o do p6s-modernismo. ESlamos submer
$Os no que silo, j partir de agora., volumes dilatados e satumdos a um ponto 
que nossos pr6prios corpos p6s-modemos estao desprovidos de coordena
d:Js espaciais, incapazes na prati ca (e, e claro, na teoria) de se distanciarem; 
ao mesmo tempo, j~ nos referimos a como n nova expansiio do capilal mul-

tinacional acaba penelrando e colonizando exalarnente aque\es enclaves 
prc-capilalistas (a Natureza e 0 Inconseicnte) que antes ofereciam uma base 
eXLraterrilorial ou arquimediana para a efelividade critica. A linguagem cifra
da cia coopta¢.io e, por isso, onipresente na esquerda, mas parece oferecer 
uma base te6rica complelamente inadequada pa ra e ntender uma s itua¢.lo 
em que todos n6s, de urn modo ou de oUlro, [cmos a vaga sensar;ao de que 
nao apenas as fonnas conlracuiluf3is locais e pontuais de resistencia cultural 
e de guerrilha, mas tam~m as interven~Oes explicitamente politicas como 
as de 17Je Clash, sao todls de algum modo secretamente desannadas e reab
sorvidas pelo s istema do qua l podem ser consideradas parte integrame, lima 
vez que nao.conseguem se distanciar dele. 

o que agora devemos afinna r t que precisamente esse novo e original 
espa{:o global, extraordinariamente desmomlizanle e deprimente, e a "mo
menta de verdade~ do p6s-modernismo. 0 que foi denominado "sublime" 
p6s-mcxlerno t apenas 0 momento em ql..1C esse conteudo se tornou mais 
explicito, veio para mais peno da Sllperficie da consciencia como urn novo 
tipo de espa~o coerente - mesmo que um cerro disfarce figuml, ou oculta
mento, ainda esteja em oper'J.~ao, em especial na {emaLica do high-tech em 
q ue 0 novo conteudo espacial ainda e dramatizado e aniculado. Assim, as 
ca racteristicas anteriores do p6s-modcrnismo, aci ma en umeradas, podem 
agora ser vistas como aspectos parciais (embora constitutivos) do mesmo 
objelo espacial gera!. 

o argumenlo em favor de uma certa auwnticidade nessas produ\Oes pa
tentemente ideol6gicas depende da proposi¢.io anterior de que a que vimos 
chamando de espa~ p6s-modemo (ou mu ltinacionaD nao e meramenle uma 
ideologia cultural au uma fantasia, mas {: uma realidade genuinamente hisl:6ri
c:a (e s6cio-economic:a), a terceira. grande expansiio original do c:apitalismo 
pelo mundo (ap6s as expansaes ameriores dos mcrc:ados nacionais e do ami
go s istema imperialisla, que linham suas pr6prias espedficidades culrurais e 
geraram novos tipos de espa~o apropciados a suas dinimic.J.s). As temalivas ir~ 
renetidas e disrorcidas da produ~o cultural mais recente de e;cplorar e expres
sar esse novo espa\O devem ser consideradas, a seu modo, como uma serie de 
abordagens da represenla~o de llma (nova) realidade (para- usannos uma lin
guagem mais amiqllada). Por mais paradoxais que possam parecer esse; ter
mos, seguindo uma o~o imerprctativa ciassic3 eJes podem ser lidos como 
novas formas pemliarcs de realismo (ou, ao mcnos, como mimesis cia realkla
de), ao mesmo tempo que podem ser igua [mente analisados como uma sene 
de tentativas de nos distrair enos desviar dessa realidade, ou de disfar{:ar suas 
contradi~Oes e resolve-las na aparencia de varias mistificar;Oes fonnais 

No cnlanto, no que diz respeilo a essa pr6pria realidade - esse espao;:o 
original ainda nao teOfizado de um novo "sislema mundial" do c.lpitalismo 
tardio ou mullinacional, lI!11 espac;o cujos aspectos negativos ou lamentaveis 
sao demasiado 6bvios -, a dialct ica exige que fa91mos igualmente uma ava-
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lia<;ao positiva ou "progressiva" de sua emergenda, do mesmo modo que 
Ma rx fez com 0 mercado mundial como horizonte das economias nacionais, 
OLl Lenin com 0 antigo sistema imperialista global. Pais nem para Marx, nem 
para Lenin, a socialismo era uma questiiode volta a um sistema menor (e por
tanto menos repressivo e abrangente) de o rganizar;ao social; ao contririo, as 
dimens6es a que chegou 0 capital em sua epoca eram entendidas como a pro
messa, a moldura e a precondir;iio para chegar a um socialismo novo e mais 
abrangente. Nao sera isso 0 que se eli com esse espar;o ainda mais global e to
talizante do novo sistema mundial , que demanda a intervenr;ao e e1abora<;ao 
de um intemacionaHsmo de um li(X) radicalmente novo? 0 realinhamento de
sastroso da revolw;ao socialista com os velhos nacionalismos (e nao apenas 
no Sudeste Asiatica), cujes resultados tern necessa riamente gerado varias re
OexOes recentes da esquerda, e urn exemplo em apoio a essa proposi.;ao. 

Mas, se tudo isso e verdade, fica evidente pelo menos uma forma pas
sivel de polit ica radical de esquerda, com a condi\'iio estetica ultima que de
ve ser observada logo de saida . Os produtores e te6ricos culturais de esquer
da - em especial aqueles fonnados pela lradiyao cultural burguesa, que 
vem do romantismo e valoriza as fom13s do "genio" criativo, espontaneo ou 
instintivo, mas tarnbem por razOes hisroricas bern obvias, como 0 jdanovis
rno e as tristes consequencias de intervenyOes politicas e partidarias nas af
tes - tern, por rea~ao, se deixado intimidar, indevidamente, pelo repudio 
da estetica burguesa e, em especial, do alto madernismo, a uma das mais an
tigas das fun~6es da arte - a pedagogica e a didalica. A funr;ao educativa da 
alte, no entanto. sempre foi sublinhada nas eras ciassicas (ainda que lomas
se principalmente a forma moralista), enquanto 0 trabalho pradigioso e ain
da imperfeitamente compreendido de Brecht reafirma, de um modo novo, 
original e forma!mente inovador, para a epoca do modernismo, uma nova e 
complexa perce~ao cia rela~ao entre cultura e pedagogia. 0 modele cultu
ral que proponho, do mesmo modo, coloca em evidencia as dimensoes cog
nitivas e pedagogicas da alte e da cultura politicas, dimensOes que foram en
fatizadas de modos bern diferentes por Lukacs e Brecht (para os diferentes 
momentos do realismo e do modemismo, respectivamente). 

Nao podemos, no entanto, voltar a pcilicas estelicas elaboradas com 
base em situayOes historicas e dilemas que nao sao mais os nossos. Nesse in
terim, a concepyao de espa~o aqui desenvolvida sugere que um modelo de 
cultura polilica apropriado a nossa propria situat;ao tera necessariarnente 
que ievantar os problemas do espa~o como sua questao organizativa funda
mental. Vall entao defi nir, provisoriameme, a estetica dessa nova (e hipote
tica) forma cu ltural como LIma estetica de mapeamerlto cognitivo. 

Em urn trabalho dassico, The image of the city, Kevin Lynch nos ensi
nou que a cidade alienada e, acima de tudo, urn espar;o o nde as pessoas sao 
incapazes de mapear (em suas mentes) sua propria pasir;ao ou a totaliclade 
urbana na qual se encontmm: redes urbanas como a de Jersey City, em que 
nao se encontra nenhum dos ma rcos tradicionais (monumenlOS, pontos ceo-

trais, limites nafurais, perspectivas constnlidas), sao os exemplos mais ob
vios. A desalienayao na cidade tradicional envolve, entao, a reconquista pra
tica de um sentido de 1 0caliza~Jo e de reconstnlyao de lim conjllnto articu la
do que pode ser retido na memoria e que 0 sujeiTo individual pode mapear 
e remapea r, a cada momento das trajetorias variaveis e opcionais. 0 trabalho 
de Lynch e delimitado pela rest ri~ao deliberada de seu assumo aos proble
mas da forma urbana enquanto tal, mas ele se rorna extraordinariamente su
gestivo quando projetado sobre as grandes espao:;os nacionais e globais 
mencionados aqu i. Mas nao se deve presumir, de forma intempestiva, que 
seu modelo - ainda que levame as questOes cenTrais da representa~ao co
mo tal - pode ser faci lmente destruido peJas crlticas convencionais do pos
estruturalismo a "ideologia da representao;ao" ou da mimesis. 0 mapa cogni
tivo nao e exatamente mimetico nesse sentido mais antigo : de fato, as 
questOes te6ricas que ele levan!a nos pemlitem recolocar a analise da repre-
sentao;ao em urn nive! mais alto e complexo 

Ha, para comeo;ar, uma convergencia muilo interessante entre as pro
blemas empiricos estudados por Lynch em telTI10s de espa<;o urbano e a 
grande redefmiyao althusseriana (e lacaniana) da ideologia como a "repre
semayao fmaginarla da rela\'iio do sujeilO com sua condio;ao real de exis
tencia"22. Certamente essa e a funo;ao exata que 0 mapeamento cognitivo de
ve ler na moldura mals estreita da vida cotidiana na cidade: pe rmitir a 
representao;ao situacional por parte do sujeito individual em relao;ao aquela 
100alidade ma is vasta e verdadeiramente irre presentiivel que e 0 conjunto 
cias eslrulUras cia sociedade como urn todo. 

Mas 0 trabalho de Lynch tambem sugere uma o utra linha de desenvol
vimento na medida em que a pr6pria cartografia constitui sua instancia -
chave de mediao:,:ao. Urn retorno a hisloria dessa ciencia (que e tambCm uma 
at1e) nos mostra que 0 modelo de Lynch nao corresponde, ainda, ao que vai 
se toroar a feitura de mapas. Os sujeitos de Lynch ainda estao clarameme en
volvidos em operao;6es pre-cartograficas cujos resu ltados sao tradicional
mente descritos ames como itinerarios do que como mapas; diagramas que, 
organizados em torno de uma jornada existencial ainda baseada no sujeito, 
trazem bern marcadas todas as caracreristicas fundamentajs - oasis, altura 
das monranhas, rios, monumentos e outros. Os diagramas desse tipo mais 
desenvolvidos sao os itinecirios nauricos, a carta de navegayao, ou ponu
lans, em q ue sao desenhadas as caradensticas da costa para 0 usa de nave
gadores do Mediterraneo que raramente se aventuram em mar aberto. 

Mas 0 compasso, de imediato, introdtlz uma nova dime nsao nas cartas 
de navegao;ao, uma dimensao que val modificar completamente a problema
tica do itinerario e que nos permite coloca r 0 problema de urn verdadeiro 
mapa cognitivo de forma muito mais complexa. lsso porque os novos inSlru
mentos - 0 compasso, 0 sextante e 0 teodo lito - correspandem nao lIpe
nas a novos problemas de geografia e de navega<;ao (a dificuldade de deter-
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minar a longitude, especia!meme na superfkie CUrv3 do planela, em oposi
~ao ao problema mais simples da latitude, que os navegantes europeus ain
(k1 podem detenninar empiricameme, atraves cia inspe~ao ocular da costa 
da Africa); e!es tamb6n introduzem uma coordenada inteimmentc nova: a 
rela~ao com a totalidade, mediada particularmente pclas estrelas e por novas 
opera(Oes como a ('riangula~o, ]\"esse ponto, ° mapeamento cognitivo em 
sell .senlido mnis amplo come~a a exigir a coordenaqao de dados cia existen
cia (a posiCao empiric<l do sujeito) com conce~Oes nao vividas, abstratas. 
<fa tOlalidade geogrMica . 

Finalmente, com 0 primeiro globo terrestre (1490) e com a inven~o cia 
proj~o de Merc.J.tor mais ou menos na mesma eptX3, aparece ainda uma 
terceim dimensao da cartografia, que envolve de imediato 0 que hoje cha
mariamos de 3 natureza d05 c6digos de represenla(30, a estnltura intrinseca 
das varias midias, a interven(ao, nas concep\Oes mimeticas mais simplistas 
de mapeamento, de toda a nova questao fundamental das Iinguagens de re
presentru;ao, em especial 0 dilema insoluvel (quase heisenberguiano) da 
lntnsferencia do espaco curvo para as canas planas. Nesse ponto, fica claro 
qllC niio pode haver mapas verdadeiros (ao mesmo tempo, tambCrn se {orm 
duo que if! posslvel haver progresso cientifico, ou me lhor, um avano;:o diale
tico, nos v:1lios momentos hist6 ricos da feitura de mapas). 

Ao transcodificar tudo isso para a problematica bern diferente da defi
ni,iio althusscriana de ideologia, e preciso marcar duas posiCiXs. A primeira 
t. que a conceito althusseriano nos !X>ssibilita repensar essas questOes espe
cializadas da geogr.J..fia e cia cartografia em terrnos de espaco social - em 
tcrmos, por exemplo, dos modos pelos quais n6s todos, necessariamente, 
tambCm razemos 0 mapa cognitivo de nossa relacao SOCial individual com as 
realidades de classe locals, nacionais e internacionais. Entretanlo, refonnu lar 
desse modo 0 problema e enfrentar de novo aquelas mesmas dificuldades 
de mapeamento que estao pastas de modos mais intensos e originais por 
aquele mesmo espat;o global do momento pOs-modernista ou multinacional 
qtle diSClitimos aqui. Nao sao questOes meramente te6ricasj elas tern coose
quencias praticas e politicas urgemes, como se evidencia na sensat;ao con
vencion:'!1 que tern os sujeilos do Primeiro Mundo de habilar uma ~socieda

de p6s-indus{rial" da qual desapareceu a produ~o convencional e oode nao 
existem mais as classes sociais do tipo dassico - uma convic~:lo que tern 
efeitos imediaros na praxis politica. 

o segundo ponto e que um retorno ao substrato lacaniano da leoria de 
Althusser pode nos proporcionar urn enriquecimento mctodol6gico provei
toso e stlgestivo. A formu la,ao de Althusser retoma uma velha dist in~ao 

marxista, que se to rnou classica, entre a ciencia e a ideologia que nos pode 
ser valiosa ainda hOje. 0 existencial - 0 posicionamento do sujeito indivi
dual, a experienda dn vida cOlidiana, 0 "ponto de vista ~ mon~dico a respei
to do mundo ao qual cstamos, como sujeilos biol6gicos, restritos - e, na 
f61mula allhusseriana , implicitamente oposto ao dominio do conheci mento 

abscrato, urn dominio que, como nos recorda Lacan, nunca esta posto, OLI e 
realizado, em nenhum sujeitO concreto, mas sim naquele vazio estrutural 
chamado de sHjel suppose savoir (0 sujeito suposto de saber), urn lugar-de
sujeito do saber. 0 que se nOrma nao e a impossibilidade de se conhecer 0 
mundo e sua totalidade de fonna abstrata ou dentinea. A ~deneian marxista 
nos oferece exatamente lima maneira de se conhecer e de conceituar 0 mun
do de modo abstrato, no semido em que, por exemplo, 0 livro notavel de 
Mandel nos oferece urn conbecimento rico e elaborado do sistema global 
mundial - nunca se afinnou aqui que este e incognoscivel, mas simples
menre que e irrepresent::1vei, uma queslao muito diferente. A formula althus
seriana, em oulms palavras, designa \lma brecha, uma fenda, enlre a expe
riencia existencial e 0 conhecimento cientifico. A ideologia tern, entao, de 
algum modo inventar uma maneira de articular essas duas dimensOes distin
tas. 0 que uma visao hisloricista dessa defin i~iio leria que acrescentar e que 
tal coordena~o, a produCao de ideologias fundonais e vivenciais, e distinta 
em diferentes situacoes hist6ricas, e, acima de tudo, que pOOe haver situa
,Des hist6ricas em que isso nao ~ possivel de modo algum - e essa parece 
ser nossa situat;ao na crise em que vivemos. 

Mas 0 sistema lacaniano e lriplice, e 0<10 dualista. A oposi~ao rnarxista
althusseriana da ideologia e da dencia correspondem apenas duas das fun
t;;6es tripartites lacanianas: 0 imaginaJio e 0 real, respectivamente. Nossa di
gressao sobre a cartograf"ia, no cntanlo, com sua revelat;;iio final de uma 
dialetica propriamemc represenlacionaJ dos c6digos e da capaciclade das 
linguagens individuais e das midias, nos recorda que 0 que foi omitido att. 
agora foi a dimensao do pr6prio Simb6lico lacnniano. 

Uma estetica do mapeamenlO cognitiv~ - uma cultura politica e peda
g6gica que busque dotar 0 sujeito individual de um sentido mais agu(3do de 
seu lugar no sistema gloool- tern, necessariamente, que levar em ooota essa 
dialelica (epresentacional extremamente complexa e inventar formas radic.d
mente novas para Ihe fazer jUSlip. Esta niio e , entao, lima convoca~o para a 
volta a urn tipo mais antigo de aparclhagem, a um espat;;O nacional mais anti
go e transparente, ou a qualquer enclave de uma perspectiva mimetica mais 
rradicional e tnmqOilizadora: a nova arte politica (se ela for de fato passive]) 
tera que se ater a vetdade do p6s-modernismo, isto e, a seu objeto fundamen
tal- 0 espat;;O mundial do capital muilinacional-, ao mesmo tempo que te
ra que reatizar a far;a nha de chegar a um:l nova modalidade, que ainda n30 
somos capazes de imaginar, de representa-Io, de tal modo que n6s possamos 
comec;ar novamente a entender nos.~ posicionamento como sujeitos indivi
duais e coletivos e recuperar nossa capacidade de agir e lutar, que esta, hoje, 
neutralizada pela nossa confusao espacial e social.-A forma politica do p6s
modernismo, se ho uver uma, tern como voca,ao a inven,iio e a proje~iio do 
mapcamento cognilivo global, em uma escala social e espacial 
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