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RESUMO 

Atualmente, mais da metade da populac;:ao de seres humanos reside em 

areas urbanas e pertence a urn periodo hist6rico onde o surgimento e a 

renovac;:ao de novas elementos e interesses socials sao constantes e ocorrem 

numa velocidade que dificulta sua apreensao. Novas patologias e reac;:oes ao 

estilo de vida que sao propiciadas e que propiciam a crescente violencia 

urbana, ao mesmo tempo que levam a banalizac;:ao do corpo, nos colocam 

diante da necessidade de nos reapropriarmos dele e de criarmos uma 

identidade que nos diferencie dos demais. 

0 individuo, que pertence a uma sociedade globalizada na qual e cada 

vez mais dificil a sobrevivencia de caracteristicas pr6prias, adquire, 

principalmente devido aos avanc;:os tecnol6gicos e cientificos, a opc;:ao de 

construir o seu corpo conforme a identidade que possui ou a identidade que 

deseja. 

A Body Modification, conceito usado para designar as modificac;:oes 

corporals, executadas desde o uso de produtos quimicos ate intervenc;:oes 

cirurgicas, rompe a fronteira da pele e nos permite a feitura de interferencias 

que visam modificar os contornos e acrescentar elementos a silhueta, criando 

novas dimensoes esteticas, e nos apresentando uma realidade onde as 

definic;:oes de natureza e cultura se interpenetram, causando quase sempre urn 

desconforto, urn estranhamento. 
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INTRODUCAO 

"lnequivocamente, os estranhos sao 

fornecedores de prazeres. Sua 

presen9a e uma interrup980 do 

tectio. Deve-se agradecer a Deus 

que eles estejam aqui."1 

1 
Bauman, Zygmunt. Mal- Estarda P6s-Modernidade, Rio de Janeiro (Ed. Zahar), 1997, p.41. 
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INTRODU~AO 

Para situar o contexte onde vern se desenvolvendo as tecnicas de 

transforma<;:oes corporals aqui tratadas, gostariamos de lembrar que, 

atualmente, mais da metade da popula<;:ao de seres humanos reside em areas 

urbanas e faz parte de urn periodo hist6rico onde o surgimento e a renova<;:ao 

de novos elementos e interesses sociais sao constantes e se dao numa 

velocidade que dificulta sua apreensao. Tudo pode transformar-se, nao existe 

mais uma continuidade como nas sociedades oral e escrita, nem a 

obrigatoriedade e a seguran<;:a do definitive. 0 tempo ja nao e seqOencial, nao 

existindo mais, com a mesma intensidade de antes, nexo entre o passado, o 

presente e o futuro que nos e sempre incerto. 

Essa popula<;:ao vern enfrentando, principalmente nas grandes cidades, 

novas patologias e rea<;:oes ao estilo de vida nelas desenvolvido: sindrome do 

panico, stress, violencia, medo, banaliza<;:ao das rela<;:oes e do sujeito, solidao 

propiciada pela interatividade exagerada, aumento do consumo de drogas e 

alcool, necessidade cada vez maior de individua<;:ao, sensa<;:ao de impotencia 

causada pela globaliza<;:ao. Esses fatores que sao propiciados e que propiciam 

a crescente violencia urbana, intrinseca a nossa sociedade, ao mesmo tempo 

que levam a banaliza<;:ao do corpo, nos colocam diante da necessidade de nos 

reapropriarmos dele e de criarmos uma identidade que nos diferencie dos 

demais. 

0 corpo humano, outrora considerado (erroneamente) como somente 

uma obra da natureza e, por isso mesmo, despertando-nos urn carater de 

intocavel, passa agora, principalmente devido aos avan<;:os tecnol6gicos e 

cientificos, a representar urn misto entre o inato e o adquirido - ou seja, entre a 

natureza e a cultura. 0 individuo, que pertence a uma sociedade globalizada na 

qual e cada vez mais dificil a sobrevivencia de caracteristicas pr6prias, sejam 
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INTRODU9AO 

elas individuals ou sociais, e em que tudo e descartavel e mutavel, adquire a 

opc;:ao de construir o seu corpo conforme a identidade que possui ou a 

identidade que deseja. 

Sendo a nossa, uma sociedade extremamente visual, a busca dessa 

identidade diferenciada passa necessariamente pela imagem: roupas, 

acess6rios, maquilagens, penteados. 0 rompimento da fronteira da pele, que 

nos permite a mudanc;:a das cores dos olhos e da epiderme; a feitura de 

incisoes, queimaduras, perfurac;:oes, mutilac;:oes e implantes de diferentes tipos, 

com a finalidade de modificar os contornos e acrescentar elementos a silhueta, 

possibilita a criac;:ao de novas dimensoes esteticas, e faz com que o corpo deixe 

de ser urria "referencia estavel"2 e passe a representar o bern que se possui. 

A Body Modification, conceito usado para designar as modificac;:oes 

corporals, executadas das mais diversas formas - desde o uso de produtos 

quimicos, ate a execuc;:ao de intervenc;:oes cirurgicas -, nos apresenta uma nova 

realidade, em que as definic;:oes de natureza e cultura, se interpenetram, 

causando na maioria das vezes urn desconforto e urn estranhamento. 0 corpo, 

que em quase todas as sociedades tern sido materia de interferencias culturais, 

passa agora, no periodo hist6rico em que nos encontramos, por transformac;:oes 

radicais. 

Basicamente podemos dividir os adeptos das modificac;:oes corporals em 

dois grandes grupos. 0 primeiro, a que esse trabalho se refere, e composto por 

pessoas que compartilham de ideias e ideais, e o segundo por seguidores da 

moda. A esse primeiro grupo pertencem os individuos que, na maioria das 

2 Villaga, Nizia e Goes, Fred. Em Nome do Corpo, Rio de Janeiro (Ed. Rocco), 1998, p.13. 
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INTRODU(:AO 

vezes, possuem mais de um tipo de interven<;:ao corporal, podendo essas estar 

ou nao em regioes de seu corpo expostas quotidianamente. Essas interven<;:Qes 

vao sendo feitas de uma forma crescente e continua. Ja o segundo grupo e 

formado, em sua maioria, por jovens que vern as modifica<;:6es corporais como 

sendo um requisito estetico necessario para se inserirem no contexto urbano 

atual. 

0 interesse por esse tema surgiu do impacto e da intensidade dos 

sentimentos e das sensa<;:6es que a visao de um corpo humano, possuidor de 

transforma<;:5es corporais executadas espontaneamente, causa na maioria das 

pessoas. E tambem por ser esta forma de arte diametralmente oposta a que se 

utiliza, para se desenvolver, do instrumento mais reverenciado na atualidade: o 

computador. 

Contrariamente a arte virtual, que desmaterializa o objeto e que tern 

como aspira<;:ao criar imagens que estejam o mais pr6ximas possiveis do real, a 

Body Modification materializa no que o individuo tern de mais particular - o 

corpo - silhuetas que anteriormente nao possufam materia propria e que s6 

existiam em hist6rias em quadrinhos, fantasias e filmes de fic<;:ao. Alem desses 

fatores, o interesse se da tambem pelas indaga<;:6es que um processo dinamico 

pode levantar. 

Sabemos que antes de qualquer opiniao, estetica ou nao, e a sensa<;:ao 

que nos invade, e que a base de todas as nossas sensa<;:oes e o corpo fisico. E 

atraves dele que estabelecemos nossas rela<;:6es com tudo o que e externo a 

n6s, e e atraves dele que, mesmo inconscientemente, se manifesta tudo o que 

e interno a n6s. Podemos dizer que todas as mudan<;:as corporais, das mais 

simples as mais elaboradas, refletem uma mudan<;:a de comportamento, de 
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INTRODU9AO 

entendimento, uma mudanga de alma. Quando o individuo quer mudar sua 

aparencia, seja atraves de elementos externos a ele, ou nao, na verdade ele 

quer exteriorizar uma mudanga que ocorreu, ou que esta ocorrendo, 

internamente. E clara que o inverso tambem e verdadeiro: toda interferencia 

aplicada ao corpo vai resultar numa alteragao no espirito. Essas mudangas 

tanto podem ser demonstradas atraves de pequenas, como de grandes 

alteragoes. 

Se a primeira impressao que o individuo tem do seu corpo e a da 

sensagao, a primeira impressao que ele tem do corpo do outro e a da imagem. 

Assim que ela e captada, inicia-se, automaticamente, um processo onde ela e 

analisada e "codificada" conforme os elementos s6cio-culturais que este possui. 

Esse processo resulta a principia em uma sensagao, e posteriormente com a 

associagao dessa sensagao ao intelecto, em uma atitude mental do individuo 

em relagao ao outro. Conforme a sensagao, o sentimento, o pensamento e o 

interesse que a imagem do outro desperta no individuo, este experimenta sentir 

ou pensar o que imagina que o outro sente ou pensa. Esse colocar-se no corpo 

do outro se da, com maior freqOencia, em situagoes limite, tanto as de grande 

felicidade como as de constatagao da finitude, e da fragilidade do corpo. 

Assim como a primeira impressao que o individuo tem do outro, a 

compreensao que ele tem sobre todas as coisas se da primeiro atraves das 

imagens - a visao e o sentido mais desenvolvido e mais explorado em nossa 

sociedade. A organizagao verbal e posterior a visual. As palavras surgem como 

representagoes das imagens e das sensa goes e bus cam facilitar o entendimento 

e a transmissao destas. Como cada linguagem possui um meio proprio de se 

comunicar e de ser entendida, o conhecimento transmitido pela imagem, nos 

atinge de modo diferente do conhecimento transmitido pela palavra. E certo, 
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INTRODU9AO 

porem, que a compreensao que cada individuo tern, de cada elemento e de 

cada linguagem, e propria e (mica, e depende de fatores relacionados ao seu 

repert6rio e ao seu desenvolvimento. Essas linguagens - verbal e visual -

formam dois grandes grupos, que se subdividem em varias categorias, que 

podem, ou nao, combinar-se de diversas formas. 

0 sentido da visao se relaciona com o sentido do tato. Ate ha alguns 

anos, antes da realidade virtual, tudo o que era vista podia - respeitando 

algumas formas de restri<;:ao, como a distancia que se esta do objeto, ou 

impedimentos eticos, marais e culturais - ser tocado. Sendo assim, nos e 

rotineiro associarmos a visao a sensa<;:ao tatil que o objeto em questao nos 

transmite. Por exemplo, quando vemos um objeto de metal - elemento utilizado 

para a confec<;:ao da maioria das j6ias de piercing- as sensay5es dele ser frio e 

rfgido nos sao imediata. Essas sensa<;:6es fazem com que este nao seja um 

elemento que transmita aconchego, e sim um certo desconforto, pois sempre 

existira a possibilidade de nos ferirmos ao manipula-lo. Alem dessa rela<;:ao 

direta entre a visao e o tato, temos de considerar que a aceita<;:ao ou nao de 

certos materiais para a feitura de determinados objetos, bern como o tipo de 

uso a que estes estao destinados, esta relacionada a cultura na qual estamos 

inseridos. Nossa opiniao sabre qualquer tipo de objeto sempre estara vinculada 

ao tipo e a intensidade da sensa<;:ao que ele nos desperta. 

0 que nos e visivel esta vinculado as no<;:oes de tempo e de espa<;:o, que 

sao intimamente ligadas a natureza, e vivenciadas por nosso corpo. S6 

conseguimos perceber, inclusive visualmente, aquila que de alguma forma 

chamou nossa aten<;:ao. 0 interesse por determinado objeto depende do local 

onde ele e o individuo estao situados e do momenta em que o individuo se 

encontra. Se mudarmos o contexto, o sentido e a for<;:a desta imagem se 
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INTRODU<;AO 

alteram. Em outras palavras o interesse surge da combinac;:ao tempo e espac;:o 

externo e interno. 

Voltando ao corpo, sabemos que cada vez mais, na sociedade 

contemporanea, o corpo nu vern sendo exposto, seja em campanhas 

publicitarias, filmes, programas de televisao, na midia, ou na moda. E clara que 

o aumento da exposic;:ao de urn objeto, seja ele qual for, esta relacionado ao 

fato de termos nossa orientac;:ao sensorial voltada a visao, e de sermos, em 

conseqOencia disso, uma sociedade fundamentada na imagem. Queremos que 

tudo nos seja mostrado, que nada nos fique oculto. 0 corpo do outro nos 

desperta a libido, nos serve de parametro e de referencia. E atraves dele que 

percebemos e que fortalecemos a nossa identidade. 

Se pegarmos o referencial das artes visuais, veremos que inicialmente a 

imagem do corpo nos era apresentada sob a forma de desenhos, pinturas, ou 

esculturas, e que estes meios de representac;:ao tanto reproduziram imagens 

com alto grau de semelhanc;:a com a realidade, como tambem possibilitaram a 

criac;:ao de imagens que abstraiam, ou deformavam em menor ou maior grau, as 

formas organicas. 0 ato de abstrair ou alterar suas pr6prias formas, que foi 

elaborado por diferentes motivos, desde suprir dificuldades tecnicas existentes, 

ate ressaltar conceitos que vigorassem no contexte de sua execuc;:ao, alem de 

permitir ao individuo uma visao simb61ica de si e de seus semelhantes, retirou 

da representac;:ao do organico o rigor do funcionamento corporal. A abstrac;:ao da 

ao homem a condic;:ao de imortal. Georges Bataille
3

, no seu livro 0 Erotismo, diz 

"( ... )quanta mais as formas sao irreais, menos claramente elas se subordinam a 
verdade animal, a verdade fisiol6gica do corpo humano ( ... )". Como surgimento 

3 Bataille, George. 0 Erotismo, Porto Alegre (Ed. L & PM), 1987, p.134. 
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INTRODU9AO 

da fotografia e posteriormente dos filmes, a imagem do corpo passa a se 

apresentar inicialmente - antes desses meios possibilitarem manipulac;:oes e 

interferencias - como uma representac;:ao exata da observac;:ao do objeto real. A 

arte virtual, utilizando-se de uma tecnologia avanc;:ada, faz com que a 

semelhanc;:a seja absoluta. 

As obras executadas com as linguagens da pintura e da escultura, que 

compoem, em grande maioria, o acervo das artes visuais, e com as quais a 

maioria das exposic;:oes sao organizadas, transmitem sensac;:oes que apesar de 

variarem dentro de uma gama que vai do encanto a repulsa, passando pela 

indiferenc;:a, dificilmente serao tao intensas, inesperadas, contradit6rias, e em 

alguns casos viscerais, como as transmitidas pel a linguagem que utiliza o corpo 

como suporte. 0 impacto causado por essa linguagem se deve, entre outros 

motivos, ao carater sagrado do corpo, e ao fato de que a nossa cultura, embora 

isto esteja mudando, durante seculos tenha determinado que o corpo deveria 

ser preservado da exposic;:ao publica, pois ele e o reduto da intimidade e da dor, 

ja que esta, embora seja fundamental a preservac;:ao da vida, ameac;:a sua 

integridade e sua existencia. 0 corpo devia ser protegido tanto dos olhares, 

como dos maleficios. 

Tomando como exemplo a pintura, sabemos que, ate o inicio da arte 

moderna, as pinturas alem de serem encomendadas por membros do governo 

ou da igreja, e de possuirem urn tema, eram executadas diretamente na 

estrutura fisica dos edificios - paredes, tetos, etc.- ou em telas de grandes 

dimensoes, que impediam ou dificultavam, e muito, que estas fossem retiradas 

do local ao qual eram destinadas. A imagem era assim, na maioria das vezes, 
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INTRODU~AO 

confinada a urn determinado Iugar. 0 acesso a ela estava vinculado ao ato do 

individuo se deslocar ao seu encontro. 

Hoje as diversas tecnicas de reproduc;:ao de imagem permitem nao s6 o 

seu deslocamento para qualquer tipo de suporte, como a alterac;:ao de suas 

dimensoes e sua fragmentac;:ao - onde s6 uma parte da obra e reproduzida e 

utilizada como todo. 

Diferentemente das outras artes visuais, que se utilizam, respeitando as 

variac;:oes de tamanho e de textura, de urn tipo padrao de suporte e se 

diferenciam entre si pelas formas, pelos elementos utilizados na sua confecc;:ao 

e pelo gestual de quem as executa, como por exemplo a pintura em tela, as 

transformac;:oes corporais se utilizam de urn suporte que nao possui iguais - o 

corpo humano. Nao e possivel fazer uma reproduc;:ao perfeita de nenhum tipo 

de alterac;:ao corporal. Mesmo quando o tipo de adorno utilizado e o local do 

corpo escolhido para recebe-lo forem os mesmos, o resultado estetico sera 

diferente. 

Contemporaneamente ja nos habituamos a transitar entre imagens, 

sejam elas obras de arte, de publicidade, referencias, indicac;:oes, ou 

sinalizac;:oes. Passamos por imagens que se mantem fixas em urn Iugar, 

quando muito a manipulamos (fotos, zapping, tv, slides, arte virtual) num ritmo 

pessoal, ou nos deslocamos para assistir sua exibic;:ao (cinema, video), que se 

da num local fixo. Com o corpo sendo o suporte da obra, essa relac;:ao se 

desestabiliza. Agora, nao s6 o sujeito passa pelas obras, mas elas tambem 

podem passar, ir ao encontro ou interagir com o outro, que no caso e o 

espectador. Urn espectador que nao precisa necessariamente se locomover 

para se encontrar com a obra. 
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INTRODU<;:AO 

Por ter-me graduado no curso de arquitetura e urbanismo e trabalhado 

como arquiteto desde entao, o corpo humano como elemento determinante de 

espac;:os e formas apropriados - segundo a cultura a qual o sujeito pertenc;:a -

para referenciar, identificar e situar o individuo nas diferentes atividades por ele 

exercidas, sejam estas destinadas ao repouso, lazer, trabalho, educac;:ao e 

tantas outras, ja fazia parte do meu universo. Mas, ao me deparar com as 

tecnicas da Body Modification, verifiquei que os espac;:os e as formas criadas 

para identificar e referenciar o individuo, ja nao sao apenas externos a ele, e 

sim inseridos nele. Formas; texturas; cores; membros e partes do corpo 

amputados, divididos, alterados; elementos novas - compostos de materials 

distintos - acrescentados, introduzidos, incorporados. 0 que era conhecido, 

reconhecido, semelhante e esperado torna-se diverso e surpreendente. 

Para terminar, gostariamos de lembrar que em um mundo onde tudo 

muda freqOentemente, a constatac;:ao que o sujeito faz de acordar dia ap6s dia, 

possuindo uma suposta aparencia constante e imutavel, revela um 

descompasso entre o corpo e o entorno. 
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, -
1. BREVE HISTORICO DA REPRESENT A(;AO SOCIAL 

, 
DO CORPO - DO EGITO AO SECULO XIX 

"Territ6rio construido por liberdades e 

interdi<;:oes, e revelador de sociedades 

inteiras, 0 corpo e a primeira forma de 

visibilidade humana. 0 sentido agudo de 

sua presen<;:a invade lugares, exige 

compreensao, determina funcionamentos 

sociais, cria disciplinamentos e desperta 

inumeros interesses de diversas areas do 

conhecimento." 1 

1 Soares, Carmen Lucia (Org.) - "Apresentagao" in Corpo e Hist6ria, Campinas (Ed. Autores 

Associados), 2001, p.01. 
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Capitulo 1. BREVE HISTORICO DA REPRESENTA~AO SOCIAL DO CORPO- DO EGITO AO SECULO XIX 

Arte: exprime o sentimento atual, "anuncia" o que esta por vir. 

0 que esta por vir para o corpo? 

Varios sao os corpos que se nos apresentam. Durante este projeto, ao 

falarmos do corpo fisico, nao o estaremos dissociando do corpo mental. Os 

estados de espirito, as lembran<;as, os pensamentos, os objetivos, os afetos e 

os desafetos sempre estao imbuidos e sempre se imbuem nas marcas 

corporais. 0 corpo aqui, e o receptacula e o propagador do que se passa na 

alma e na mente. 

A rela<;ao de mao dupla entre corpo e cultura e algo que sempre existiu. 

As formas como urn reflete e espelha o outro mudam conforme as normas e os 

interesses da sociedade a qual perten<;am. Nas ultimas decadas, o corpo 

ganhou e assumiu possibilidades e conota<;oes, completamente inimaginaveis 

ha anos. Constantemente enfocado nao s6 pelas ciencias, que o tomam como o 

centro de incessantes investiga<;5es, como tambem pelas artes, mais 

especificamente pelas artes visuais, que durante seculos se apropriaram dele 

como objeto de inspira<;ao e de pesquisa. As tecnicas de desenho, pintura e 

escultura, usadas para representar o corpo evidenciam o fascinio e a admira<;ao 

que temos por nossas formas. Ao utiliza-las, o artista nao necessita tocar o 

corpo do modelo - mas somente o suporte em que tara a representa<;ao e os 

elementos necessaries para sua realiza<;ao- o contato aqui normalmente e feito 

pelo olhar. Na Body Modification, como o suporte da representa<;ao eo corpo, o 

tato, o toque, o contato sao imprescindiveis. Nessa pratica ha a proximidade 

fisica entre quem recebe e quem aplica a modifica<;ao, h8 a manipula<;ao, que 

sempre estara interferindo dentro do contorno que separa o que e interno do 

que e externo: a pele. 
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Se voltarmos ao local de origem da forma como nos foi transmitido o 

conhecimento artistico, ou seja, ao Egito, veremos que nesta sociedade a arte, 

a ciencia e a magia se desenvolveram juntas. Todas as tres se debrugaram 

sabre o mesmo objeto: o corpo humane, e possuiam o mesmo intuito: 

assegurar o retorno da alma do rei, tido como um ser divino e foco dessa 

sociedade, ao convivio dos deuses. A imortalidade da alma estava vinculada a 
representagao, a conservagao e a recomendagao do corpo. Assim, neste 

periodo foram desenvolvidas tecnicas artisticas de representagao do corpo 

humano - tanto para pintura como para escultura -, metodos cientrficos de 

conservagao- embalsamagao e mumificagao- e formulas de encantamento. 

Tendo como objetivo garantir a imortalidade, a arte, para os egipcios, 

estava intimamente relacionada a magia, e pelo mesmo motive, o local onde 

mais freqOentemente ela se apresentava era no interior das piramides 

- tumulos, projetados de modo que sua forma externa, ao apontar para o ceu, 

facilitasse o percurso de ascensao do rei desencarnado. A ela cabia a fungao 

de assegurar ao individuo a imortalidade de sua alma, e de propiciar a este que 

sua existencia desencarnada seria semelhante a de sua vida terrena. Para que 

este objetivo fosse atingido, alem de uma estatua feita a sua semelhanga, eram 

representadas junto ao seu corpo, atraves da pintura, todas as suas posses: 

dos dons inatos, passando pelo parceiro amoroso e pelos bens materiais, ate 

os escravos. 

A alma se desprende do corpo fisico; este, ap6s ser embalsamado 

- interferencia feita para se assegurar uma estagnagao do processo evolutivo de 

decomposigao - tornando-se um corpo sem entranhas, embora tenha 

conservado sua pele, e totalmente enfaixado, ganhando, um novo involucra, um 

23 



Capitulo t BREVE HISTORICO DA REPRESENTA9AO SOCIAL DO CORPO - DO EGITO AO SECULO XIX 

inv61ucro do inv61ucro. 0 corpo, transformado em mumia, deixa de ser 

identificado enquanto corpo e vira um objeto, onde o sujeito deixa de ser 

reconheclvel. A arte cria as fei96es e identifica num material extra corp6reo o 

corpo que ja nao as tern. A escultura cria o duplo do individuo, e e esse duplo 

que colocado ao lado do corpo mumificado ira, ao identifica-lo, assegurar sua 

imortalidade. Segundo Sarah Kofman, "Freud, em 0 Estranho, diz justamente 

que o 'duplo' e, na origem da estatuaria egipcia, um meio para veneer a 

morte.''2 

Podemos verificar que as obras dessa epoca sao elaboradas a partir do 

que e essencial para a identifica9ao do individuo a quem ela representa, 

havendo uma total economia de detalhes e de inova96es. A obra se da pela 

combinac;:ao de formas simples e rlgidas, pela regularidade geometrica e pela 

profunda observa9ao da natureza. Essa observa9ao nao estava vinculada a 
observa9ao do objeto no memento da execu9ao da obra, e sim a apreensao de 

suas qualidades feita por uma observa9ao continua. 

0 objeto, sobre o qual a obra 

pintura ou escultura - se desenvolvia, 

era representado segundo o angulo de 

visao que melhor expressasse suas 

caracterlsticas, nao importando ao artista 

o fato de congregar numa mesma 

imagem, diferentes pontos de vista. Assim 

a representa9ao de um individuo, por 

t Fara6 
Tutankhamen e 
sua esposa. 
Cerca de 1350 a. 
C. Cairo, Museu; 
in A Hist6ria da 
Arle de E. H. 

Gombnch. 

2 
Kofman, Sarah. A lnfancia da Arte- Uma lnterpretaqao da Estetica Freudiana, Rio de Janeiro 

(Ed. Relume Dumara),1995, p. 144. 
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exemplo, era normalmente feita da seguinte forma: cabega, bragos, maos, 

pernas e pes eram vistas de perfil; ja o olho e o tronco eram vistas de frente. 

Os egipcios. por se manterem fieis aos ensinamentos dos antigos, e 

talvez pelos componentes magicos implicitos na obra, mantiveram seu modo de 

representar o corpo humano inalterado. A mudanga na forma de representagao 

e no modo de olhar s6 ira acontecer em outra civilizagao - a grega -. quando a 

arte se desvincula da magia e deixa de ser o elo que assegura ao individuo a 

vida eterna. 

Para falarmos da arte grega, e importante situarmos a posigao que o 

corpo humano ocupa nesta sociedade. Na Grecia antiga, a diferenciagao entre 

os sexos masculine e feminino era atribuida ao conceito de calor corporal. Esse 

conceito, que ja havia sido utilizado no Egito3
, foi aqui aprimorado e 

desenvolvido de forma a explicar nao s6 como se dava o processo fisico, 

"genetico", responsavel pela determinagao sexual do feto, onde as mulheres 

que mantinham seus uteros aquecidos durante o periodo de gestagao davam a 
luz a criangas do sexo masculino, como tambem para justificar e legitimar as 

atribuig6es, tendencies e comportamentos referentes a identidade sexual 

assumida. 

Ao individuo do sexo masculino era atribuido um calor corporal maior do 

que ao individuo do sexo feminino. Dentre outras. essa caracteristica, tida como 

3 Sennett. Richard. Came e Pedra - 0 Corpo e a Cidade na Civilizaqao Ocidental. Rio de 
Janeiro (Ed. Record), 1994, pp. 38- 39: "0 Papiro [egipcio] de Jumilhac atribuia 'os ossos ao 
principia masculino e a carne ao feminine', o tutano ao semen, a gordura ao sangue frio da 
mulher." 
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uma qualidade benefica aos homens, era empregada para justificar a hierarquia 

social. 

0 calor corporal, responsavel pelo vigor, devia ser conservado, 

estimulado e estabilizado, propiciando assim, atraves de exercicios destinados 

a modelar o corpo, aperfeigoando suas formas fisicas, e a educar o espirito, o 

equilibrio do organismo. Essas atividades eram desenvolvidas no Ginasio4
, 

durante a adolescencia - periodo determinado pela maioria das sociedades 

como sendo proprio para a realizagao de urn dos rituais de passagem que 

enfatizam as fases da vida. 

Urn individuo saudavel do sexo masculino nao precisava utilizar-se de 

recursos externos, ou seja, de roupas, para conservar seu calor corporal; logo, 

era costume entre os atenienses que durante o desenvolvimento de atividades 

exclusivamente masculinas, os individuos se apresentassem desnudos, sendo 

que mesmo quando se vestiam, conforme descrito por Richard Sennett, 

"trajavam roupas largas que expunham seus corpos livremente"5
. As mulheres, 

consideradas como criaturas que possuiam menor calor corporal, devido em 

primeira instancia a sua carga genetics e em segunda a sua condigao 

submissa, condigao esta tambem aplicada aos escravos, nao era permitido 

apresentar-se sem suas vestes. 

4 
Ginasio em Grego Gumnoi, significa "totalmente desnudo". 

5 
Sennett, Richard. Came e Pedra - 0 Corpo e a Cidade na Civilizaqao Ocidental, Rio de 

Janeiro (Ed. Record), 1994, p.30. 
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Oesta forma, os cidadaos atenienses valorizavam os corpos masculines 

e viam na nudez uma forma precisa de distinguir os individuos fortes dos menos 

saudaveis. A liberdade conquistada pela democracia - que legitimava o direito 

do sujeito expor as afli<;:oes, duvidas e certezas que povoavam sua "alma" 

- garantia aos cidadaos, enquanto coletividade, o que a nudez- que legitimava 

o direito do sujeito expor o seu corpo- garantia ao cidadao enquanto individuo. 

Ainda segundo Richard Sennett, o corpo nu consolidava o estado democratico. 

0 estar nu significava, e ainda significa, estar desprovido de qualquer 

elemento que nao fa<;:a parte da nossa natureza, que seja externo ao nosso 

corpo. Na nossa sociedade, esse estado nos remete a nossa condi<;:ao inicial. 

Para alern da condi<;:ao individual do nascimento, esbo<;:a-se a cena primordial, 

a cria<;:ao da especie. Nus, Adao e Eva habitavam o paraiso. 

Para os gregos, o corpo humano, suas dimensoes, necessidades, seus 

sentidos e as sensa<;:oes que estes despertam, serviam como parametres para 

a constru<;:ao das cidades. A arquitetura e o urbanismo eram desenvolvidos de 

forma a projetar ambientes e criar espa<;:os onde o cidadao tinha preservada 

sua capacidade de percep<;:ao. A nao visibilidade total do corpo de um individuo, 

por exemplo, resultante da aglomera<;:ao de pessoas, causada pelo 

dimensionamento ou o uso equivocado de um determinado espa<;:o, certamente 

nao era concebida nem aceita por uma sociedade que valorizava o corpo como 

um todo, como uma unidade indivisivel, nao fragmentada, em que a liberdade 

era assegurada pelo privilegio de expor-se inteiramente. 
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Voltando a arte, a representagao 

do corpo na Grecia antiga partiu do 

conhecimento que os egipcios tinham 

adquirido, se desenvolvendo de uma 

forma mais expressiva atraves da 

escultura. A pintura, embora venha a 

apresentar inovagoes tecnicas, era 

executada geralmente sabre objetos 

utilitarios feitos em ceramica - na sua 

maioria vasos destinados a armazenar 

vinho ou azeite. Assim, conforme os 

postulados estabelecidos pelos egipcios, 

em que era praxe representar cada parte 

do corpo conforme o angulo de visao que 

melhor o definisse, os primeiros corpos, 

aqui esculpidos, deixavam clara suas 

2. Esculturas de Polimedes de Argos, 
representando provavelmente os irmaos 
Cleobis e Biton. Cerca de 580 a. C. Delfos, 
Museu; in A Hist6ria da Arte de E. H. Gombrich. 

divisoes anatomicas e a musculatura que as unia. A atitude do artista de 

representar todas as partes do corpo segundo um unico angulo de visao, e nao 

mais a partir do seu angulo mais expressivo, revolucionou as formas de 

representagao. 

A arte grega inaugura um novo olhar e uma nova forma de fazer. Ate 

entao, os individuos que se dedicavam a arte e que tinham como meta seguir 

fielmente as regras de representagao desenvolvidas pelos mestres dos antigos 

imperios orientais, guiavam seus trabalhos impelidos pelo desejo de se igualar 

e, quando possivel, de superar seus predecessores. A mudan<;:a aqui surgida 

esta no fato de que os gregos ousaram acrescentar a experiencia (dos antigos) 
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o experimento, e passaram a levantar 

questoes sobre as diferen<;:as existentes 

entre os corpos, entre as varias 

expressoes e as varias posturas 

assumidas por estes. A descoberta de 

tecnicas que propiciam as tor<;:oes 

corporals, par exemplo, deram vivacidade 

as esculturas, e as aproximaram do real. 

0 que antes buscava ser apenas uma 

representa<;:ao exata das areas que 

definem o corpo humano, ganha 

"movimento" e passa a apresentar uma 

atitude. 0 ser esculpido se liberta da 

posi<;:ao estatica e inanimada e assume 

uma postura proxima a do humano. 

3. Discobolo. C6pia romana de uma estatua 
de Myron. Cerca de 450 a. C. Munlque, 
Glyptothek; in A Hist6ria da Arte de E. H. 

Gombrich. 

Assim, a semelhan<;:a entre obra e modelo, entre escultura e corpo foi se 

estreitando conforme eram conquistados novos elementos esteticos e novas 

formas de representa<;:ao, favorecidos pelos novas processos operacionais. 

Esses acrescimos, juntamente a incessante busca pela cria<;:ao do corpo 

perfeito, ideal, fizeram com que a escultura, num periodo de 200 anos, 

progredisse de forma espantosa. Para isso contribuiu a capacidade adquirida 

pelos artistas de embutir na forma esculpida, o que Socrates chamou de 

"atividade da alma". Segundo ele, os modos como "os sentimentos afetam o 

corpo em a<;:ao" nao so deram movimento como possibilitaram a Grecia 
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introduzir a arte em urn periodo onde o divino e o humano se confundem, 

"(nunca) o divino foi tao humano, nem o humano tao divino".6 

4. Laocoonte e seus filhos. Proveniente 
da oficina de Hagesandro, Atenodoro e 
Polidoro de Rodes. Cerca de 25 a. C. 
Vaticano, Museu; in A Hist6ria da Arte 
de E. H. Gombrich. 

Durante o Imperio Romano, com a introdugao da religiao crista, a relagao 

do individuo com o corpo sofre uma total alteragao de valores. Ate entao, o 

corpo era objeto de prazer e de admiragao. 0 exercicio do aprendizado, da 

compreensao e da percepgao se dava, para alem do desenvolvimento do 

raciocinio, com o desenvolvimento dos cinco sentidos. 0 corpo era urn todo 

indivisivel, e o sofrimento fisico era certamente prejudicial e nao desejado. 

6 Sennett, Richard. Carne e Pedra - 0 Corpo e a Cidade na Civilizaqao Ocidentat, Rio de 
Janeiro (Ed. Record), 1994, p. 38: Comentario feito pelo crftico John Boardman. 
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0 cristianismo reverte estes valores e deposita no corpo a 

responsabilidade pelo espfrito. A dor ffsica, o sacriffcio da carne, a abnegac;ao 

do prazer passam a ser necessarios, pois e somente atraves da superac;ao do 

desprazer que a alma se engrandece e o indivfduo se mostra digno de Deus. A 

nao naturalidade com que o corpo e tratado e coerente com o fundamento 

desta religiao, que prega o desapego da materia, seja ela qual for, e o 

enaltecimento do espfrito. Com isso, a importancia dada as caracterfsticas 

formais se transferia para 0 que nao e visfvel. 0 que identifica 0 homem nao e 0 

seu corpo, vista todos serem iguais perante os olhos de Deus, o que os 

identifica e 0 espfrito. 

Contrariamente a civilizac;ao Grega, a Romana aspirava ao 

entorpecimento de todos os sentidos. A experiencia sensorial deveria ser 

anulada em detrimento da espiritual. 

No rito da Eucaristia, descrito por Sao Paulo "entao ele deu grac;as, 

tomou o pao e disse: Comam, esse e meu corpo, que vos oferec;o: fac;am isso 

em minha memoria. Depois, ele tomou o calice em que havia bebido, dizendo: 

Esse eo novo Testamento do meu sangue, e sempre que o sorverem, tambem 

se lembrarao de mim." Notamos que ao mesmo tempo que o cristianismo prega 

a negac;ao da materia e a igualdade entre os corpos, ele enfatiza o corpo como 

gerador e receptor de lembranc;as. Deve-se superar o corpo, mas o rito de 

comunhao, de aceitac;ao utiliza-se da corporeidade real e da imaginaria para 

desenvolver-se: a ingestao do pao e do vinho por parte dos fieis, que 

representam respectivamente a carne e o sangue de Jesus. 
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Carne e sangue representam dois dos quatro elementos que estao 

presentes em todos os rituais de passagem elaborados e desenvolvidos pelas 

varias sociedades pre-letradas. Os outros dois que sao as marcas corporais, e 

a dor aparecem aqui de forma subliminar, mas estao presentes em toda a 

doutrina e sao utilizados, nao s6 para descrever a vida dos santos, mas 

tambem como forma de damar os sentidos e seccionar o corpo. 

Nesse periodo, a beleza fisica nao 

era cultuada e qualquer coisa que 

evocasse a libido deveria ser censurada. 

0 corpo, alem de passar a ser 

representado de uma forma bern mais 

realista - onde alem de nao se utilizar de 

retoques para embelezar o individuo, o 

artista enfatiza a geometria, as estruturas 

simetricas bilaterais e as proporc;:oes 

dimensionais- deixa de ser retratado nu. 

5. Funciomlrio de 
Afrodisiade. Cerca 
de 400 d. C. 

lstambul, Museu; in 
A Hist6ria da Arte 

de E. H. Gombrich. 

Os seculos subsequentes ao Imperio Romano - que vao do seculo V ao 

seculo XV e formam o periodo chamado de !dade Media -, foram marcados por 

guerras, miseria, servidao, doenr;:as e principalmente pelo crescimento do poder 

e da cultura implantados pelo cristianismo. 0 desenvolvimento das cidades, e o 

valor economico prevalecendo sabre o politico, a economia que a principia 

havia sofrido uma regressao, voltando a se basear na agricultura, lanr;:a o 

cidadao a uma nova forma de vida, em que entre outras coisas surge a figura 

do estrangeiro, que representa o ser diferente, o outro. 
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Nesse periodo, o corpo humano passa a ser explicado nao apenas pela 

teoria do Calor Corporal, desenvolvida pelos gregos, mas pela associayao 

desta a ideia dos Fluidos Corporais, apresentada por Galena- medico grego do 

seculo II. Segundo ele, o corpo, que e formado por cerebra, corayao, figado e 

testiculos (a genitalia feminina era composta por testiculos invertidos), possui 

quatro tipos de fluidos: sangue, muco, bile amarela e bile preta. Responsaveis 

pelos humores, os Fluidos associados ao Calor Corporal definiam o perfil 

psicol6gico do individuo. Desse modo, apesar do espirito ocupar um Iugar 

privilegiado diante do cristianismo, a ciencia da epoca faz com que o organismo 

passe a ser visto como um instrumento determinants do estado da alma. 

Assim, corpo e alma sao vistas atraves de dois enfoques diferentes: o da 

ciencia, que coloca o funcionamento organico como sendo um instrumento 

determinants do estado da alma, e o do cristianismo, em que a dignidade esta 

ligada a alma e a superayao das percepyoes corporais, principalmente da dor, 

pois e atraves do sofrimento fisico que a alma se fortalece. 

A arte, neste periodo, ganha uma nova funyao, a de transmitir as 

pessoas que nao sabem ler, que na epoca constituem a grande maioria da 

populayaO, OS ensinamentos referentes a hist6ria, principalmente a hist6ria da 

religiao crista. Essa necessidade fica bern ilustrada nos dizeres do Papa 

Gregorio: "a pintura pode fazer pelo analfabeto o que a escrita faz pelos que 

sabem ler".7 Para que esta nova funyao fosse alcanyada, um components que 

ate entao nao havia sido utilizado nem pelos egipcios - que executavam suas 

obras a partir das caracteristicas que eles, atraves de uma observayao 

continua, sabiam serem pertencentes ao objeto escolhido -, nem pelos gregos-

7 
Gombrich, E. H. A Hist6ria da Arte, Rio de Janeiro {Ed. Zahar), 1979, p.120. 
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que representavam o corpo visto na sua totalidade de um unico angulo, 

conforme nosso olhar o capta normalmente - passa a ser fundamental. Esse 

componente e o sentir. 0 artista, percebendo que na hist6ria sagrada evoca e 

se desenvolve atraves de uma gama riquissima de sentimentos, percebe que 

somente incorporando este elemento a sua obra, conseguira difundir o 

ensinamento religiose. 

Partindo dessa premissa e nao nos esquecendo que para a igreja 

cat61ica corpo e pecado caminham juntos, os artistas deixam de se importar 

com a semelhanc;:a entre o corpo representado e o corpo real; s6 que 

diferentemente dos gregos, que usavam essa liberdade para embelezar o ser 

retratado, os artistas medievais, a usavam para criar corpos deformados e nao 

proporcionais. Afinal, aqui nao e o corpo que esta em foco, e sim a alma. 0 

corpo e utilizado, apenas, como um instrumento capaz de transmitir ao 

indivfduo ensinamentos que o deixarao mais proximo de Deus. 

6. Adao e Eva depois da queda. 
Figura pertencente as pcrtas de 
bronze da Caledral de Hildesheim, 
concluida em 1015; in A Hist6ria 
da Arte de E. H. Gombnch. 
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0 conceito de moda, em que diferentes estilos se sucedem, iniciou-se 

no final da !dade Media, com o surgimento de vestimentas especificas para 

cada sexo. A distin9ao dos sexos, marcadas e acentuadas por trajes 

desenhados com o intuito de real9ar as diferen9as entre os corpos femininos e 

masculines, atribui a estes um evidente carater de sedu9ao, e faz com que a 

moda se coloque e se apresente de forma oposta a religiao. 0 designio de 

seduzir, juntamente a dais outros fatores que ocorrem nesse periodo propiciam 

o desenvolvimento deste novo conceito, a moda, e deixam clara que moda e 

sexualidade caminham juntas. 

0 primeiro destes fatores se refere a forma como os individuos passam a 

entender e a conviver com a condi9ao mortal, inerente a todo ser humano. E o 

reconhecimento dessa condi9ao efemera que acontece sob duas 6ticas 

distintas, a da ciencia - devido as descobertas feitas sabre a anatomia e o 

funcionamento do corpo humano - e a da religiao crista - que prega o 

fortalecimento do corpo espiritual atraves do controle do corpo fisico -, que os 

individuos vao adotar a postura - que vigora ate hoje - de privilegiar a juventude 

em detrimento a velhice. Esse enfoque sabre a condi9ao da transitoriedade 

humana faz com que a aristocracia desenvolva um estilo de vida baseado no 

prazer: ja que o periodo de juventude e curta e a morte e certa, que a vida seja 

prazerosa. 

Moda e prazer. E atraves deJa que o individuo visivelmente se faz belo, 

se enfeita, se modifica conforme seu desejo, se torna unico, se sente 

pertencente a uma cultura. 
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0 segundo fator diz respeito a tregua dada pela Santa lgreja sobre um 

procedimento que vinha se repetindo ao Iongo dos julgamentos da Santa 

lnquisic;:ao, que colocava a beleza feminina e/ou uma particularidade ffsica, tal 

como um sinal corporal - fosse ele de nascenc;:a ou nao - como sendo uma 

marca do Diabo, um registro de que esta pessoa estava associada e devia 

devoc;:ao a ele. Feita a tregua, beleza e caracterfsticas pessoais voltam a ser 

admiradas e aceitas, e o individuo volta a se apoderar do seu corpo. 

Localizando-nos na ltalia do infcio do seculo XVI, onde havia, devido ao 

intercambio cultural provocado pelo crescente gosto pelas viagens, uma 

diversificagao nas tendi'mcias e nos posicionamentos sejam eles culturais, 

religiosos ou economicos, encontraremos II Cinquecento, que e um periodo de 

grande florescimento para a arte, marcado pela dualidade entre as formas de 

exposic;:ao do corpo e a moralidade crista; e entre o preconceito racial e o 

contato fisico. 

Para que possamos compreender a relagao existente entre o corpo e a 

cultura, dentro do contexto social desse seculo, tomaremos como exemplo uma 

importante cidade da epoca: Veneza. 

Veneza, pelo seu proprio trac;:ado urbano, se estabelecia como um reduto 

da sensualidade, onde "as fachadas dos palacios projetavam suas luzes e 

cores nas aguas do Grande Canal; elas formavam uma rua de beleza e 

cheia de matizes."8 Especiarias, vindas de paises distantes, espalhavam 

diferentes fragrancias, cores e sabores - algumas recebiam a classificac;:ao de 

8 Sennett, Richard. Carne e Pedra - 0 Corpo e a Cidade na Civilizaqao Ocidental, Rio de 

Janeiro (Ed. Record), 1994, p. 189. 
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afrodisiacas - aqui todos os sentidos eram contemplados. 0 crescimento do 

comercio e da populagao estrangeira e a conseqOente miscigenagao cultural, 

propiciada por estes dais fatores, fazem com que a visao crista que associa o 

prazer do corpo ao desprazer da alma perca sua forga, possibilitando inclusive 

o surgimento de uma subcultura homossexual que se manifestava e se fazia 

conhecer atraves de individuos que percorriam os canais da cidade totalmente 

nus, cobertos apenas por j6ias femininas. 

Todo esse contexte incitou nao s6 urn crescimento consideravel no 

numero de individuos que esporadica ou freqOentemente mantiveram relagoes 

com diferentes parceiros, como tambem o crescimento da prostituigao. Esse 

comportamento permitiu que a sifilis, doenga que chegou a ltalia em 1494 e da 

qual nada se sabia, a nao ser a forma de contagia, se propagasse rapidamente. 

Para aplacar o que os cristaos chamavam de a ira de Nosso Senhor 

- responsabilizando num primeiro momenta os judeus por seu surgimento -, o 

senado de Veneza aprovou em 1512, urn decreta que determinava o modo 

apropriado aos cidadaos de boa conduta de se vestirem e de se adornarem 

ficando proibidos 0 uso de objetos ou elementos que incitassem a 
sensualidade, tais como j6ias, perfumes, tecidos transparentes e bordados. 

Dentre os grandes artistas desta epoca, dais - estabelecidos na cidade 

de Florenga - especialmente chamam a nossa atengao nao apenas pelo talento 

que apresentam, mas tambem pela forma como pesquisaram e pelo dominio 

que possuem da representagao do corpo humane. Sao eles Leonardo da Vinci 

(1452 - 1519) e Miguel Angelo (1475 - 1564). Tanto urn como outro 

perceberam que para atingir a perfeigao em suas obras, seria necessaria 

conhecer todos os componentes corporais que dao origem aos movimentos. 
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Para tal, nao bastavam as informac;:oes e o saber adquiridos atraves do 

exercicio de observac;:ao de modelos vivos ou atraves do estudo das obras dos 

grandes mestres. Era necessario que se estudasse a parte nao visivel do corpo: 

o seu interior. Sendo assim, ambos se utilizaram da tecnica de dissecac;:ao de 

cadaveres, para estudar anatomia. 

Leonardo, que tinha interesse por 

varios assuntos e nao pesquisava 

somente o corpo, elaborou varios 

estudos anat6micos, que contemplaram 

nao s6 a musculatura e a ossatura, 

responsaveis pelo movimento e pela 

postura, como tambem os 6rgaos 

internos. Paralelamente a estes estudos 

Leonardo desenvolveu o sfumato: 

tecnica que, permitindo uma indefinic;:ao 

dos contornos, proporciona uma fusao 

entre as formas. A forma nao estando 

segmentada flui. 0 corpo, nao 

apresentando contornos rigidos, se torna 

impreciso e abre espac;:o para a 

imaginac;:ao do espectador dar 0 tom a 

obra. 
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Miguel Angelo, ao contn3rio 

de Leonardo, nao se interessou 

por outro tema senao o corpo 

humano. Suas obras- esculturas, 

pinturas e desenhos -, tal era o 

seu dominic, representavam o 

corpo em angulos e movimentos 

nunca vistos antes. As diversas 

posturas corporals, com que o 

corpo passa a ser representado e 

que s6 se tornaram possiveis 

gragas a incorporagao exata da 

anatomia humana, fazem com 

que o corpo representado deixe 

de ser urn objeto distante e 

diferente do observador e ganhe 

8. Miguel Angelo • 
Estudo para a 
Capela Sistina. 
Londres, British 
Museu; in Tuffi 
gli Affreschi della 

Capella Sistina. 

Deixando a ltalia e a busca pela exata representagao do corpo e 

voltando nossa atengao para a Holanda, encontraremos a obra de urn pintor 

que desenvolveu seu trabalho de uma forma ate entao nunca vista. Suas obras, 

quando nao eram compostas por individuos que em nada se assemelhavam ao 

padrao de beleza da epoca, o eram por seres irreais, que possuiam corpos 

formados pelo agrupamento de diferentes elementos, independente do genero 

a que pertencessem. Este pintor e Hieronymus Bosch (morto em 1516). 
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Sendo membro da Confraria de Nossa Senhora, Bosch nao poderia ser 

visto senao como urn cristao ortodoxo, que buscava inicialmente em sua pintura 

transmitir valores referentes a sua religiao. Temas como o parafso e o inferno 

eram freqlientemente retratados por ele, que se utilizava da composigao de 

simbolos pertencentes a doutrina cat61ica, aos costumes populares e a alquimia 

- que eram as tres grandes fon;:as da epoca - para criar seres hibridos. Esses 

seres, que na sua maioria possuiam uma parte humana, tinham o intuito de 

propagar e afirmar a moral crista vigente em uma epoca, em que magia e 

bruxaria eram perseguidas pela santa inquisil;:ao; em que o grotesco e o 

anormal exerciam uma forte atragao sobre as pessoas; em que a beleza fisica e 

carnal era vista sob ressalva, nao apenas por nao ser uma caracteristica 

efemera, como tambem por poder estar sendo utilizada pelo Diabo para seduzir 

e atrair para seu lado urn ser temente a Deus; e em que a proximidade do Dia 

do Juizo Final, propagada pelos profetas do final do seculo XV, levava a 

populagao a procurar com fanatismo sinais do Anticristo. 

9. Hieronymus Bosch - 0 Inferno • 
Volante direito de 0 Jardim das 
Delicias. Madri, Museu do Prado; in 
Obra Como/eta de Bosch. 
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Embora Bosch nos tenha apresentado corpos metamorfoseados em 

seres total mente novos, estranhos e irreais, diversos de tudo o que ja havia sido 

executado, os conceitos embutidos nessas formas se referiam aos seculares 

conceitos cristaos. 

Podemos dizer que a grande diferenga entre a obra desses tres artistas e 

que os dois primeiros buscam expressar o que se passa na alma atraves da 

expressao corporal e da gestualidade. Emogoes e sentimentos sao aqui 

transmitidos pela postura fisica. Para que a representagao do movimento 

corporal seja perfeita, os artistas estudam o local onde eles se originam: o 

interior do corpo humano. Ja o terceiro trabalha com o interior mental do sujeito, 

acoplando na representagao do corpo fisico impressoes psiquicas que tornam 

visiveis ernogoes, sentimentos, pensamentos e crengas inconfessaveis, que 

certamente atormentavam os cidadaos dessa sociedade. 0 individuo que nao 

se esgota no visivel, no fisico, no concreto, nao pode ter sua complexidade 

representada somente atraves do que e material. 

No que diz respeito a moda, o seculo 

XVI apresentou trajes e detalhes de 

vestimentas bem diversos dos modelos 

dos seculos anteriores. Logo no seu 

inicio, a uso do Landsknecht, traje que 

adota a "pratica de recortar aberturas no 

tecido das roupas e puxar o forro atraves 

delas"9
, que nasce na Alemanha, e em 

10. Landsknecht 
in A Roupa e a 
Mod a. 

9 
Probert, Christina. A Roupa e a Moda- Uma Hist6ria Concise, Sao Paulo (Ed. Companhia das 

Letras), 1993, p.78. 

41 



Capitulo 1. BREVE HISTORICO DA REPRESENTA(:AO SOCIAL DO CORPO - DO EGITO AO SECULO X!X 

1500 difundida para toda a Europa. Esses recortes, assim como a maioria 

das inovac;:oes desse perfodo, eram utilizados predominantemente em roupas 

masculinas. Substituindo os recortes - perfeitamente executados - por rasgos, o 

forro pela pele e o uso majoritario do sexo masculine pelo do sexo feminine, 

encontraremos as roupas rasgadas que viraram mod a no final do seculo XX. 

No decorrer do seculo, a moda foi adquirindo caracterfsticas 

extremamente rfgidas e desconfortaveis, que obrigavam os indivfduos a 

manterem uma postura altiva e hieratica. A cada novo elemento introduzido no 

vestuario, mais acentuadas eram essas condic;:oes. Dentre esses elementos, 

gostarfamos de descrever alguns, que foram escolhidos por serem elementos 

constritores e por apresentarem semelhanc;:as com alguns dos componentes 

utilizados para se obter modificac;:oes corporais. 

0 mais conhecido deles, que hoje e vista como uma pec;:a fetichista, e o 

espartilho. Confeccionado, primeiramente, com um grande numero de 

barbatanas rigid as feitas de sarrafos finos, dispostas bern juntas e revestidas de 

ambos os lados por tecido, esse acess6rio que surgiu na Espanha na primeira 

metade desse seculo, teve seu uso intensificado por volta do ano de 1670 pelos 

franceses. Nesse perfodo, as meninas eram levadas, desde muito cedo, a 

usarem o espartilho, de modo a, comprimindo a cintura e pressionando os seios 

para cima, moldar o corpo. 
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Outro seria o rufo, que e 

uma especie de babado que 

envolve o pescogo do individuo 

inibindo seus movimentos. Pega 

aristocratica, utilizada por ambos 

os sexos, denunciava que o 

individuo que o usava, nao 

precisava movimentar-se nem 

realizar qualquer tarefa que 

necessitasse de esforgo fisico. 

Diferentemente do rufo, 

as duas pegas seguintes sao de 

uso exclusive do sexo masculine 

e feminine respectivamente. 0 

Codpiece e um tapa-sexo, que 

podia ser executado em 

diferentes formatos. Ele era 

utilizado para arrematar a 

abertura frontal do gibao na 

altura do baixo ventre, de modo 

a evidenciar o sexo masculine. 

11. Rufo; in A Roupa 
9 a Moda. 

12. Codpiece; in A 
Roupa e a Moda. 

0 corpete, que e a parte frontal das blusas, era executado em tecido, 

endurecido com tela engomada ou papelao, e mantidos no Iugar pelo uso de 

barbatanas, nao flexlveis, feitas na maioria das vezes em madeira. Sua fungao 

era manter uma postura ereta. Complemento do corpete, a anagua, utilizada 
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sob a saia, recebia uma armagao feita com areas de arame, madeira ou 

barbatanas de baleia. 

0 ultimo desse elementos, 

conhecido como acolchoado, e na 

verdade uma tecnica de enchimento, 

aplicada nas roupas de ambos os 

sexes - que se utilizava de materiais 

como trapos, residues de Ia, crina de 

cavalo, algodao ou farelo - executada 

nas meias e nos giboes, com a 

finalidade de eliminar todas as dobras 

corporais. 

13. Acolchoado; 
in A Roupa e a 
Mod a. 

Localizando-nos entre os conturbados anos de 1600 e 1750, onde devido 

as novas descobertas cientfficas e aos novas posicionamentos filos6ficos, os 

embates entre a fe e a razao se tornam constantes, encontraremos o estilo 

Barraco, que segundo o Aurelio quer dizer: "irregular, extravagante, 

estramb6tico". 

Para situarmos a representagao corporal dentro dessa escola, e 

importante comegarmos par uma descoberta cientffica, feita por William Harvey 

e divulgada no ano de 1628, que altera completamente a nogao do 

funcionamento organico do corpo, que ate entao era explicada pelo conceito 

grego de calor corporaL 
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Harvey descobre que a temperatura do corpo e mantida e alterada 

atraves da circula9ao do sangue: o sangue e bombeado pelo cora9ao - que se 

mantem pulsando gra9as a respira9ao - atraves das arterias, e chega a este 

atraves das veias. Assim a circula9ao de sangue e de oxigenio estabelecem 

uma nova verdade para a concep9ao do corpo: o movimento mecfmico. 

A descoberta de Harvey, que compara o funcionamento do cora9ao com 

o de uma maquina, choca-se com a visao crista medieval, que o destacava 

como sendo o 6rgao da compaixao. 

14. Detalhe da unica ilustra,ao do 
Jivro De Motu Cordis de William 
Harvey, mostrando as veias e o 
ftuxo sangGfneo; in As Dez Maiores 
Oescobertas da Medicina. 

Baseado no conceito de circula9ao, o doutor Thomas Willis (1621- 1675) 

pesquisou tecidos cerebrais e constatou que o sistema neurol6gico de animais 

- que eram considerados como seres sem alma -, ou mesmo de humanos que 

tinham acabado de falecer - logo, de seres cuja alma ja deveria ter se 

desprendido do corpo -, respondia de modo analogo a determinados estimulos 

sensoriais. Sendo assim, a percep9ao sensorial se desvincula do espirito, e 

cientificamente, a alma deixa de ser responsavel pelo funcionamento corporal, 
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pela energia vital. A ciencia faz com que o homem assuma a responsabilidade 

pela manutenc;:ao da vida - que e uma dadiva divina - logo pela manutenc;:ao da 

saude, da higiene e do bern estar do seu corpo. Embora, cientificamente, 

atraves dos experimentos aqui realizados, tenha havido a constatac;:ao de que a 

alma nao se abrigava no corpo, a discussao, entre os medicos cristaos, sobre a 

sua localizac;:ao - "se o contato entre ela e o corpo seria via cerebro ou corac;:ao, 

ou se o cerebro e o corac;:ao eram '6rgaos duplos', contendo ambos materia 

corp6rea e essencia espiritual"10
- se estende ate o seculo XVIII. 

Higiene e saude estao diretamente ligadas ao conceito de circulac;:ao que 

rege a sociedade dessa epoca. 0 movimento por si, independente do Iugar 

aonde se vai chegar, e algo necessaria. Tanto no organismo como na cidade 

nada deve ficar estagnado. 0 estagnado apodrece, deteriora, causa doenc;:as, 

impede o desenvolvimento. A pele, por ser nosso 6rgao mais visivel, assim 

como a cidade, por ser o local onde se desenvolvem as relac;:oes sociais, 

passam a ser os alvos de aplicac;:ao deste conceito. 0 individuo que nao a 

mantem limpa, obstrui os poros impedindo que o oxigenio circule entre eles, e 

que a pele respire. A cidade que nao trata seu esgoto e seu lixo, e que nao 

permite que seus cidadaos se desloquem livremente, cria focos de doenc;:as. 

A ciencia medica influencia os costumes e a moda, fazendo voltar o 

habito, abandonado na !dade Media, dos banhos, e determinando uma 

mudanc;:a no vestuario, que implica a utilizac;:ao de tecidos mais !eves e a 

diminuic;:ao do volume das roupas. Corpos mais livres e atenc;:ao voltada ao bern 

estar fisico restabelecem o cultivo das percepc;:oes corporais. Essa mudanc;:a de 

10 
Sennett, Richard. Carne e Pedra - 0 Corpo e a Cidade na Civi/izar,;ao Ocidental, Rio de 

Janeiro (Ed. Record), 1994, p. 216. 
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comportamento, como nao poderia deixar de ser, e captada pela arte, que 

passa a estimular todos os sentidos, atraves da mistura de linguagens. 

Arquitetura, escultura, pintura, musica, poesia, teatro, se fundem e ao 

fazEHo criam urn ambiente que fascina, encanta e invade o espectador. A arte 

barroca e urn espetaculo, onde o excesso, a enfase sobre a luz, a ousadia de 

cores fortes, a dramaticidade das cenas, dos movimentos e das express6es, as 

composigoes que desprezam o equilibria simples e se entregam ao movimento 

das contorgoes, o desprezo pela beleza corporal idealizada sao caracterfsticas 

que se destacam. 

Dentro desse panorama, o corpo humano e representado carregado de 

energia, de movimento. A intencionalidade existente nos gestos e nas 

express6es gera ao seu rector uma zona de agao, urn espago cenico. 0 

espectador, ao entrar nessa area, passa a ser o objeto complementar da obra. 

15. Bernini - A Visiio de Santa Teresa. 
Roma, altar da Santa Maria da Vit6ria; in A 

Hist6ria da Arte deE H. Gombrich. 
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Esta nova relagao que se estabelece entre o indivfduo e a obra de arte, 

em que este passa de uma posigao contemplativa para uma complementar, e, 

para alem das inovagoes tecnicas e da fusao das linguagens, o grande 

diferencial desse movimento. 

Dentre os elementos introduzido a moda no seculo XVII, dais nos 

interessam em especial. 0 primeiro deles e o sapato de salta alto. Utilizado a 

principia por indivfduos de ambos os sexos, esse elemento que restringe os 

movimentos e dificulta o deslocamento se tornou, no decorrer do tempo, devido 

as atribuigoes sociais dadas aos homens e as mulheres, um objeto exclusivo do 

vestuario feminino. 0 segundo e a pinta, aplicada inicialmente no rosto. Essa 

moda que durou mais de cinqOenta anos surgiu em 1655. A pinta que era feita 

de um emplastro de seda preta podia ser confeccionada em varios formatos, 

como estrela, lua crescente, etc. 

A rnoda, a partir do seculo XVIII, adquire um ritrno cada vez mais intenso 

de se modificar. Sendo realizadas constantes alteragoes, nao nas formas 

estruturais do vestuario, mas sim no que diz respeito aos acess6rios, materiais, 

cores, padronagens, e modelagem dos componentes. As vestimentas da 

primeira metade do seculo XVIII mantem as linhas basicas desenvolvidas no 

seculo anterior. Ficando a grande novidade por conta das perucas masculinas 

e dos elaborados e extravagantes penteados femininos. 

Tanto um como o outro eram empoados e elaborados de forma a alongar 

a silhueta e restringir os movimentos. 
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As perucas masculinas, que ja 

haviam sido usadas no SEkulo XIV, 

aparecem agora em diversos modelos, 

escolhidos conforms a atividade que o 

indivlduo desempenha. Os penteados, 

verdadeiras esculturas, necessitavam de 

uma estrutura de sustenta<;:ao para serem 

executados. Num primeiro momenta essa 

estrutura apareceu sob a forma de um 

travesseirinho - preenchido com fibra, Ia 

ou crina de cavalo - que era colocado 

sobre a cabe<;:a da dama. No decorrer dos 

anos, sob a acusa<;:ao de causar dores de 

cabe<;:a, o travesseirinho foi substituldo 

por uma arma<;:ao metalica. Sobre a 

estrutura, o cabelo natural era enrolado 

juntamente com mechas posti<;:as. 

Terminada essa fase, estando o cabelo 

com o formate desejado, o penteado era 

coberto, primeiro, com uma pomada e, em 

seguida, com p6 branco. Em alguns 

casas, com o intuito de se destacar, os 

penteados eram encimados pelos mais 

fantasticos objetos, tais como: um navio 

16. As cinco ordens de peruca de William 
Hogarth, 1761; in A Roupe e a Moda. 

com as velas abertas, um moinho com 17. Penteados temininos, 1778; in A Roupa e a Moda. 

animals do campo ao redor, um jardim 

com flares naturals ou artificiais. 
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E 16gico que cada penteado requeria uma boa dose de criatividade e 

precisava de muito tempo para ser executado. Tanto trabalho nao poderia ser 

desfeito rapidamente, assim a maioria dos penteados, que permaneciam 

intocados durante meses, se transformavam em ninho de piolhos. 

A partir desse memento a velocidade com que as mudangas ocorrem, no 

gosto pessoal, na forma de se identificar e de ser identificado como pertencente 

a uma comunidade, vira uma constante. Alteragoes determinadas, nao por uma 

necessidade real, mas por uma decisao arbitraria, fazem com que a propria 

sociedade nao tenha e nao se reconhega em uma identidade. 

Quando falamos da sociedade como um todo, o fato de nao ter 

identidade significa nao reconhecer sua historia, nao ter tradigao. Moda e 

tradigao sao, principalmente, devido a forma como se relacionam com o 

elemento tempo - fundamental para a definigao de ambas - conceitos 

antag6nicos. Enquanto, segundo o Aurelio, moda significa: "1. Uso, habito ou 

estilo geralmente aceito, variavel no tempo, e resultante de determinado gosto, 

ideia, capricho, e das interinfluencias do meio. 2. Uso passageiro que regula a 

forma de vestir, calgar, pentear, etc. 3. Arte e tecnica do vestuario. 5. Vontade, 

fantasia, capricho.", tradigao significa: "1. Ato de transmitir ou entregar. 

2. Transmissao oral de lendas, fatos, etc. de idade em idade, de geragao em 

geragao. 3. Transmissao de valores espirituais atraves de geragoes. 

4. Conhecimento ou pratica resultante de transmissao oral ou de habitos 

inveterados. 5. Recordagao, memoria." 
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0 maior numero e a maior variedade de adornos corporals e de tecnicas 

para modificar as formas, as cores e os contornos do corpo tiveram sua 

origem nas tradicionais sociedades pre-letradas, fonte de referencia para os 

Modernos Primitivos. Contrarias as inovaif6es, essas sociedades, mantem 

inalteradas as varias formas de manipulaifao corporal, mantidas por regras e 

c6digos que sao transmitidos de gera9ao em geraifao. Nelas, alem do fato de 

cada adorno, cada modificaifaO na silhueta ter urn significado proprio e urn 

momenta - tempo - especffico para acontecer, a identidade da coletividade e 

mantida pela identidade de cada individuo e vice-versa. 

18. Cranio Alongado • Membra de uma tnbo do 
norte do Zaire. Foto de Angela Fisher; in Return of 
the Tribal. 
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Return of the Tribal. 
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20. Escarifica~iio Corporal - Membra de uma tnbo da 
Eti6pia. Foto de Charles e Josette Lenars: in Return of 
the Tribal. 

21. Alargador de Orelha - Membra de uma tribo da 
Eti6pia. Foto de Carol Beckwith e Angela Fisher; in 
Return of the TribaL 

Para a nossa sociedade, criar moda e inserir o novo. Estar na moda e 

vestir-se com elementos que sinalizam rupturas com a colegao anterior - que 

normalmente tern o mesmo tempo de duragao de duas estagoes do ano, ou 

seja, de seis meses. 0 modo veloz e descontfnuo com que o indivfduo vivencia 

o tempo, convive com o efemero e valoriza o descartavel, faz com que ele 

traga para mais proximo possfvel do seu proprio corpo, a incapacidade de se 

relacionar com o que nao apresenta mudangas, com o que e estavel, 

permanente. A moda, alem de suprir essa necessidade, permite ao individuo 

solucionar duas grandes questoes que atormentam a alma humana. A primeira 

diz respeito a necessidade do sujeito de criar uma identidade que o diferencie 
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de todos, e pela qual seja reconhecido. A segunda se refere ao desejo de se 

sentir inserido em urn grupo social, em urn contexto de semelhantes. 

0 modo como o nosso corpo se posiciona e se relaciona socialmente 

hoje - quando conforto, velocidade e individualismo estao intrinsecamente 

ligados - se deve a varios fatores que tiveram seu infcio nas grandes mudan9as 

sociais, politicas, economicas, tecnol6gicas, cientfficas e culturais que 

come9aram a ocorrer principalmente na segunda metade do seculo XIX. 

Perfodo em que surge o Modernismo - movimento artistico resultante do 

processo economico e tecnol6gico da moderniza980 e do novo modo de vida 

impasto pela modernidade. 

E a partir deste movimento, que duas grandes mudan9as ocorrem no 

campo das artes. A primeira se refere a liberdade de escolha, vista que e nesse 

perfodo que o artista assume a posi9ao, que ate entao era da igreja ou do 

governo, de decidir o que seria representado pela arte e como seria essa 

representa9ao, passando a desfrutar de uma autonomia progressiva e 

intelectual. A segunda se refere as inven96es tecnol6gicas, como a fotografia e 

a impressao grafica, que refor9aram a liberdade de expressao - desobrigando o 

artista de representar o objeto escolhido de forma realista -. e possibilitaram 

uma maior divulga9ao e reprodu9ao desta. Na literatura, Mary Shelley escreve 

na decada de 30, o celebre romance Frankenstein. 

E born lembrarmos que a fotografia, desde que surgiu, teve urn 

importante desempenho nas pesquisas medicas e antropol6gicas feitas sabre o 

corpo humano, que visavam a entender seu comportamento e sua heran9a 

genetica, atraves do registro dos movimentos voluntaries e involuntarios e do 
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panorama das diversas ragas, ressaltando suas diferengas e destacando suas 

semelhangas. E por seu intermedio que hoje podemos visualizar e comparar a 

trajet6ria percorrida pelo corpo em todas as areas, independente da cultura a 

que pertengam. 

E somente neste seculo, com a chegada da mecanizagao - a maquina 

de costura passa a ser utilizada por volta de 1860 - e consequentemente com 

uma produgao maior e em serie que a moda conforme entendemos hoje se 

instalou. E neste periodo tambem que o conceito de sobriedade invade a moda 

masculina -surge a figura do dandi - e faz esta perder terrene para a feminina. 

Ate entao, dependendo do periodo, ou as roupas e aderegos masculines eram 

mais extravagantes e mais ricamente enfeitados, ou eram similares aos 

feminines. Se tragarmos um paralelo entre o universe da moda "oficial" com o 

universe dos Modemos Primitives, notamos que, mesmo contemporaneamente, 

a maioria dos individuos que possuem manipulagoes corporals pertencem ao 

sexo masculine. 

Sobriedade nao significa liberdade de 

movimentos nem despojar-se de elementos 

que, embora nao tenham uma utilidade 

pratica, compoem um visual. Sendo assim, o 

dandi utiliza-se do stock, do espartilho e da 

bengala. 0 stock era uma faixa dura, em n6, 

que se assemelhava na fungao ao rufo, 

usada na altura do colarinho e abotoada 

atras, que se nao impedia, dificultava e muito 

o movimento de virar ou abaixar a cabega. 
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Ja no que diz respeito a moda 

feminina, o espartilho volta a ser usado. 

Surge a sombrinha - que quase nunca era 

utilizada devido ao tamanho dos chapeus da 

epoca - o leque, o namero exagerado de 

anaguas - que restringiam, por fadiga, os 

movimentos. A aparencia palida e fragil era 

fundamental para despertar o respeito, 

mulheres que tinham uma aparencia 

saudavel eram vistas como vulgares. Uma 

das formas utilizadas para se atingir a 

palidez era tamar vinagre. 

23. Amiguas; 
in A Roupa e 
a Moda. 

Nesse mesmo seculo, as anaguas sao substituidas pela crinolina, que e 

uma especie de saiote circular, formado por oito aros de arame e a<;;o flexivel. 

Posteriormente, a crinolina deixa de ser circular e se desloca para tras. 

24. Crlnolina Circular; in A 

Roupa e a Moda. 

55 

25. Crinolina; in A Roupa e a Moda. 



Capitulo L BREVE HISTORICO DA REPRESENTA(:AO SOCIAL DO CORPO - DO EGITO AO SECULO XIX 

Na metade da decada de 1880, a crinolina, que desde o inicio da decada 

anterior dividia espago com a anquinha comega a ser substituida por esta. A 

anquinha e uma pega que se projeta horizontalmente nas costas, na altura do 

quadril. Confeccionada inicialmente com crina de cavalo - que provocava um 

grande desconforto termico -, passa agora a ser elaborada com arame 

trangado. Essa nova estrutura permitia inclusive que a mulher que a portasse 

pudesse sentar-se. 

26. Propaganda de Anquinhas- periodo 
1870/1880; in A Roupa e a Moda. 

27. Anquinha; in A Roupa e a Moda. 

Continuando este breve panorama sobre o seculo XIX, observamos que 

as pesquisas feitas nas areas medica e biol6gica fizeram descobertas que 

revolucionaram o conhecimento sabre o corpo. Dentre elas, duas que atuam de 

maneira oposta nos chamam a atengao. A primeira se refere a disseminagao e 
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ao aprimoramento das tecnicas cirurgicas 11
, e a segunda, a difusao da vacina, 

descoberta por Edward Jenner12
• Enquanto o poder de cura da primeira 

necessita de uma ar;;ao externa direta, que se da com a abertura e a 

manipular;;ao do interior do corpo por instrumentos estranhos a este, a segunda 

faz com que o proprio organismo desenvolva imunidade contra agentes 

extern as. 

As mudanr;;as econ6micas e sociais causadas pelo capitalismo e pela 

industrializar;;ao tiram do corpo a dimensao humana e o transformam num 

instrumento de trabalho, que deve ter seus instintos dominados, educados e 

disciplinados. A dissociar;;ao entre corpo e alma se da aqui para assegurar nao 

apenas o direito a vida eterna no parafso, mas a propria sobrevivencia terrena. 

A decada que se situa entre os anos de 1870 e 1880 e marcada, nos 

Estados Unidos, por uma forte depressao econ6mica e por uma crescents 

miscigenar;;ao cultural causada pelo significative aumento migratorio. Para se 

restabelecer a dignidade nacional e a estima dos cidadaos que enfrentavam 

dias de descontentamento generalizado, com greves e revoltas eclodindo em 

diversos setores, era necessaria que tanto o instrumento gerador de renda, 

como o instrumento que mais rapida e facilmente diferenciava o cidadao 

americana dos imigrantes fosse valorizado. Este instrumento era o corpo. 

Os americanos, inicialmente apenas os do sexo masculine, buscando 

readquirir a imagem de forr;;a e virilidade, comer;;am a moldar seus corpos 

11 Ha 4.500 anos os Egipcios ja praticavam atos cirurgicos. Quante a primeira sala cirurgica de 

que se tem noticia, ela foi construida em Londres no anode 1791. 

12 Em 1789, Edward Jenner descobriu a vacina contra a variola. 
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atraves de exercicios praticados com pesos, que produziam o aumento da 

massa muscular. Corpos musculosos e depilados (a ausencia de pelos 

evidencia as formas adquiridas) eram exibidos em espetaculos, revistas e 

concursos. As apresenta<;Oes se dividiam em duas categorias: uma valorizava a 

fon;:a e a outra valorizava a estetica corporal. Na primeira, o participante 

mostrava sua fon;:a fisica atraves do levantamento de peso. Na Segunda, 

mostrava seu corpo esculpido atraves de uma serie de movimentos 

selecionados para valorizar cada um dos musculos trabalhados. Mais tarde, no 

ano de 1920, essa pratica que foi chamada de Body Building ganha o status de 

esporte olimpico. 

lnicia-se assim um processo que no decorrer dos anos tern fortalecido e 

ampliado seus dominios, bern como diversificado suas formas: o culto ao corpo. 
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2. A REPRESENT ACAO SOCIAL DO CORPO NO 
, 

SECULO XX 

"A sociedade de produc;:ao segue-se a 

do consume, na qual a percepc;:ao do 

corpo e dominada pela existemcia de 

uma vasta gama de imagens que 

prop5em padr5es de representac;:ao 

corporal."
1 

1 Villac;:a, Nizia e Goes, Fred. Em Nome do Corpo, Rio de Janeiro (Ed. Rocco), 1998, p. 39. 
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No seculo XX o aumento populacional, o crescimento das cidades e as 

grandes descobertas cientificas e tecnol6gicas alteraram de forma irreversivel o 

comportamento humano. 0 corpo, unidade central que pauta nossa rela<;:iio 

com o externo, sofre interferencias e adquire possibilidades ate entao 

inimaginaveis. 

Logo no inicio desse seculo, as revelag6es feitas pelo Doutor Sigmund 

Freud em seu livro A lnterpretac;ao dos Sonhos nos apresentam uma nova 

forma de compreender o humano. Seu metodo, embora fosse de natureza 

clinica, nao trilhava os preceitos naturais da medicina que se baseavam na 

analise biol6gica do 6rgao estudado, no caso o cerebro, mas sim na analise da 

alma - do consciente/inconsciente. Desta forma, a ciencia buscava desvendar 

algumas manifestag6es corporais, atraves da investigagao realizada sobre o 

que nao e fisico. 

Ao desenvolver suas pesquisas, Freud constatou que e atraves dos 

sonhos, e da linguagem que estes utilizam, que se serve do processo de 

deformagao para desfigurar o que nos e inaceitavel, que nos permitimos realizar 

os desejos que durante o periodo de vigilia sao recalcados pela moral e pela 

cultura vigentes. A descoberta desse processo nos leva a perceber que a 

tentativa de traduzir a essencia do desejo, que e 0 que efetivamente diferencia 

urn sujeito do outro, apenas com a linguagem verbal - propria do consciente -

esbarra em lacunas intransponiveis. Para tal tradu<;:iio e necessario o uso de 

outras linguagens, e necessario a poetica. A area de conhecimento que mais se 

utiliza da poetica e, sem duvida nenhuma, a arte. 
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A arte, independentemente do tipo de linguagem que esteja utilizando, 

possui urn vocabulario que permite evocar e trazer a tona, mesmo que de forma 

nao muito clara, imagens e sensac;;oes mantidas no inconsciente. Atraves desse 

processo, ela busca resgatar a traduc;;ao primeira de cada individuo e de todos 

eles. 

Tanto na analise dos sonhos, como na aplicac;;ao de uma marca pessoal, 

seja ela uma tatuagem, urn piercing, uma escarificac;;ao ou urn implante, ha uma 

mudanc;;a de linguagem e uma mudanc;;a na origem dos estimulos que 

impulsionam as ac;;oes. Em outras palavras, o sonho se utiliza do inconsciente 

para se apresentar a n6s, e atraves da linguagem elaborada por este que ele 

se expressa. Para transmiti-lo ao outro ou para entende-lo racionalmente, 

utilizamo-nos do consciente, da linguagem verbal. Ja as tecnicas usadas para 

realizar as modificac;;oes corporais se utilizam do consciente para determinar 

sua execuc;;ao e sua apresentac;;ao - tipo de intervenc;;ao e regiao do corpo em 

que esta sera aplicada. A escolha dos adornos, que sao os componentes 

concretes desta linguagem, tern sua origem nos elementos resgatados do 

inconsciente e transformados, atraves de uma cadeia associativa, nas imagens 

ou formas escolhidas pelo individuo para serem aplicadas em seu corpo. 

Os Modem Primitives s6 se sentem completes quando adquirem suas 

respectivas marcas pessoais. Para eles a lembranc;;a de acontecimentos 

especiais e as emogoes que estes despertam, devem ser visiveis e estar 

registradas sabre o que de fato lhes pertence: o corpo. Certamente, o ambiente 

com alto apelo visual em que vivemos, estimula o comportamento de que as 

diferenc;;as precisam ser vistas, e nao apenas sentidas e intuidas. A marca e 

escolhida e determinada segundo o gosto estetico pessoal, a liga<;:ao emocional 
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que determinada imagem exerce sobre o indivfduo e o controle que este tem 

sobre o corpo. A marca aqui, independente da tecnica com que foi executada, 

funciona como um sinal de inclusao. 

Em 1914, ano em que estourou a Primeira Guerra Mundial, Franz Kafka 

escreve o conto - que s6 sera publicado em 1919 - Na Colonia Penal. Nele, o 

autor descreve com precisao um aparelho de tortura que tatua no corpo do 

indivfduo a pena pela qual ele foi condenado a morte. 

No conto, diferentemente do motivo descrito acima e do praticado por 

muitas das sociedades pre-letradas, onde e atribufdo a tatuagem 0 poder de 

complementar o indivfduo, que se sente mais seguro, protegido e preparado 

para enfrentar qualquer situac;ao ap6s a sua aquisic;ao, a tatuagem e usada 

para impregnar no corpo do reu uma frase referente ao motivo que o sentenciou 

a morte. Aqui nao basta a compreensao intelectual da acusac;ao, e necessaria a 

sensorial. 

"0 senhor viu como nao e facil decifrar a sentenc;a com os olhos; mas o 

nosso homem a decifra com os seus ferimentos. Seja como for exige muito 

trabalho; ele precisa de seis horas para completa-lo. Mas af o rastelo o 

atravessa de lado a lado e o atira no fossa, onde cai de estalo sobre o sangue 

misturado a agua e o algodao. A sentenc;a esta entao cumprida e n6s, eu e o 

soldado, o enterramos."2 

2 
Kafka, Franz. Na colonia Penal, Sao Paulo (Ed. Brasiliense), 1988, p.49. 
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A partir de 1930 - ano em que Freud publica 0 Mal - Estar na 

Civilizac;ao -, a multidao e substitufda pela massa. 0 conceito de massa 

pressup6e o de desterritorializac;ao - em que o individuo ao deixar de estar 

ligado a uma (mica cultura, passa a assimilar os costumes e as tradic;oes de 

outros povos, de modo a nao distinguir mais as origens destes. A massa que e 

formada por pessoas an6nimas, que nao possuem uma identidade cultural 

definida, faz surgir uma nova forma de percep<;ao e consequentemente de 

representac;ao. lnstala-se assim uma divisao entre a arte culta e cultura de 

massa. Toda obra de arte que a massa reconhece como tal, passa a ser 

desvalorizada pela alta cultura, que e formada por indivfduos pertencentes a 

classe dominante, que possuem livre acesso a universidade, instituic;ao 

formadora de opiniao de grande importancia nas decadas de 50/60. 0 perfodo 

em que essa divisao foi mais cultuada, foi o que compreende a era Hitler. As 

artes e a cultura passam a pautar a vida dos cidadaos, como anteriormente a 

tradic;ao fazia. 

Diametralmente oposta a situac;ao vivenciada pelos Modem Primitives, 

na qual a marca pessoal funciona como urn sinal de inclusao, e semelhante a 

descrita por Kafka, encontramos as marcas que funcionam com urn sinal de 

exclusao social. 0 exemplo mais contumaz desse tipo de marca nos foi dado 

durante a Segunda Guerra Mundial (1939 a 1944), quando o indivfduo 

- pertencente as chamadas rac;as inferiores, que eram compostas por judeus e 

homossexuais - teve seu corpo desapropriado e torturado pela doutrina que 

pregava a suposta superioridade da rac;a ariana: o nazismo. Ao chegar aos 

Campos de Concentrac;ao, o sujeito, ap6s ser despojado de tudo o que ainda 

I he permitisse manter sua identidade, era marcado por urn numero tatuado em 
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seu antebrago3
. A real fungao dessa tatuagem nao era a de identificar o sujeito 

dentro do Campo, mas sim, a de identifica-lo perante si proprio e os outros, 

como pertencente a esc6ria social. A partir dai, o corpo deixava de ser uma 

estrutura fisica e passava a ser uma materia prima destinada a varies 

"experimentos" nazistas. Urn desses experimentos, por exemplo, consistiu em 

construir cupulas de luminarias4 e em revestir estofados - sofas e poltronas -

com a pele de prisioneiros que possuiam tatuagens recebidas 

espontaneamente, em outre memento de suas vidas. 0 exterminio em massa 

nas camaras de gas e os corpos macerrimos e nus empilhados em valas 

coletivas compoem imagens que nos afetaram de forma brutal. 

Em 1943, paralelamente a esse cenario de extermfnio, Erwin Schrodinger, 

baseado na descoberta do acido desoxirribonucleico (DNA) como entidade 

quimica feita por Friedrich Miescher em 1869, nos apresenta o conceito de 

c6digo genetico. No ano seguinte, ap6s entrar em contado com a ideia de 

Schrodinger, Maurice Wilkins da inicio a pesquisa que tenta provar essa 

pressuposigao. Uma decada depois, em 1953, James Watson e Francis Crick 

descobriram a estrutura do DNA e comprovaram que ele e o transmissor da 

hereditariedade. Essa descoberta abriu uma gama enorme de possibilidades 

3 "Os judeus sao obrigatoriamente tatuados na chegada ao campo a partir de 20 de Janeiro de 
1942." in Ramos, Celia Maria Antonacci. Teorias da Tatuagem - As Nazi - Tatuagens: 
Inscriqoes ou injurias no corpo humano? - Livro II. Sao Paulo (Tese de Doutorado em 
Comunica9ao e Semi6tica- PUC), 2000, p. 21. 

4 "0 nazista lise Koch, mandava fazer, em Buchenwald, 'abatjours' com as peles humanas 
tatuadas." in Ramos, Celia Maria Antonacci. Teorias da Tatuagem - Corpo Tatuado: Uma 
Analise da Loja "Stoppa Tattoo da Pedra" - Livro I, Sao Paulo (Tese de Doutorado em 
Comunica9ao e Semi6tica- PUC). 2000, p. 20. 

5 Miescher, interessado em decifrar as substancias quimicas que comp6em o nucleo das 
celulas, se dedica a uma serie de experimentos que culminam com a descoberta do DNA 

64 



Capitulo 2. A REPRESENT AI;AO SOCIAL DO CORPO NO SECULO XX 

que ainda estao sendo pesquisadas, dentre elas o polemico processo de 

clonagem, pesquisado por ian Wilmut, e a nao menos polemica ideia de se 

selecionar as caracteristicas desejadas de um individuo antes de sua 

concepc;:ao. 

As ciencias vern, incessantemente, aprofundando seu conhecimento 

sabre o corpo humano, e desenvolvendo pesquisas, aparelhos e tecnicas para 

torna-lo o mais saudavel, o mais longevo e o mais coerente esteticamente com 

o desejo do individuo que o possui. Esse corpo esmiuc;:ado ja nao possui mais 

a aura do misterio, do respeito e do sagrado que a religiao lhe concebia. 0 "feito 

a imagem e semelhanc;:a de Deus", e substituido pelo feito de combinac;:oes 

geneticas, que estao sendo pesquisadas. 0 homem sonha em construir o 

homem, em nao sentir dor, em nao envelhecer, em ser imortal e em 

reproduzir-se a sua imagem e semelhanc;:a - clones; ou reproduzir-se numa 

versao melhorada, alterada geneticamente. 0 sonho vai crescendo a cada nova 

conquista, a cada novo experimento. Ja e passive! transplantar 6rgaos, 

implantar elementos nao organicos e elementos computadorizados num 

organismo doente, mutilado, ou insatisfeito com sua aparencia, de forma a 

restabelecer o bam funcionamento, nao apenas ffsico, mas psiquico do 

individuo. 

Fora essas transformac;:oes executadas diretamente pelas ac;:oes dos 

individuos, existem as alterac;:oes biol6gicas e as causadas de forma indireta 

pelas circunstancias economicas e sociais em que o individuo vive. Quando 

vemos, por exemplo, fotos antigas, podemos notar a diferenc;:a que a 

musculatura de corpos que viveram em epocas distintas apresentam. 0 corpo 

hoje, diante do conforto do mundo moderno (aparelhos eletronicos e digitais, 
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controls remoto, vidros eletricos, etc.), nao necessita de grandes esfon;:os fisicos 

para desempenhar sua fungoes, ficando o desenvolvimento muscular atrelado a 

pratica de esportes. 

Na moda, esse seculo e pontuado por grandes modificagoes. Entre elas 

estao os desfiles de moda que tiveram seu inicio nos anos de 1908 e 1910, e 

desde entao perpetuaram-se como verdadeiros espetaculos, nao apenas pela 

estrutura fisica que utilizam, mas tambem pela forma como se apresentam e 

pelas questoes que evocam. Os anos 90 reforgaram essa ideia, quando 

integraram a produgao dos desfiles artistas plasticos, diretores de teatro, 

core6grafos e musicos. E nesse periodo que a Alta Costura - conceito criado 

no seculo anterior-, que passa a dividir o mercado com a Confecgao Industrial, 

assume a diregao quanto as inovagoes do vestuario e cria uma regularidade 

temporal para a divulgagao destas. 

As colegoes, pontuadas 

pelas estagoes do ano, sao 

desenvolvidas a partir da 

possibilidade - vislumbrada pelos 

estilistas -social de se difundir urn 

tema especifico. Esses temas 

variam, se alternam e se 

modificam, dependendo das 

caracteristicas predominantes da 

epoca. No periodo atual, e evidente 

o interesse por tudo o que diz 

respeito a sexualidade. 
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Esse interesse esta ligado ao fato da liberdade sexual, que vinha 

consolidando-se desde os anos 60, ter sofrido um importante abalo com o 

surgimento da AIDS. Praticas fetichistas que estimulem a libido e que 

possibilitem prazer sem que haja o intercurso sexual, tais com o voyerismo e o 

sado-masoquismo, aparecem na moda sob a forma de transparencias, fendas, 

roupas e acess6rios de couro, e elementos aplicados diretamente sobre o 

corpo. 

A produgao em grande escala, a publicidade eos meios de comunicagao, 

ao permitirem que os elementos da moda sejam rapidamente difundidos e 

desejados, fazem com que os gostos e as aparencias se igualem, 

independentemente do local onde o individuo habite, da classe social a que 

pertenga - exclui-se aqui o desejo de adquirir pegas de determinadas grifes. 

Esse processo igualitario transfere para o corpo a capacidade de diferenciagao, 

fazendo com que esta se consolide, num primeiro momenta pelos atributos 

naturais, num segundo, pelo tratamento cosmetico e num terceiro, pelas 

interferencias sofridas. E not6rio que o corpo feminine e o que mais sofre esses 

tipos de analises e de inspegoes. Diferentemente dos homens, que - na sua 

grande maioria - percebem e tratam o seu proprio corpo como um todo, as 

mulheres o fragmentam e cuidam das partes separadamente. 

Na moda feminina, logo no ano de 1900, surge um novo modele de 

espartilho: o espartilho saudavel, assim denominado por evitar uma pressao 

direta sobre o abdomen. 0 uso desse espartilho, ao tornar o corpo rigidamente 

ereto na parte frontal, levantar o busto e empurrar os quadris para tras, faz com 

que a silhueta feminina fique semelhante a letra "S". 

67 



Capitulo 2. A REPRESENTA9AO SOCIAL DO CORPO NO SECULO XX 

2. "Cinturas Nacionais", 

ilustraQiiO de "Family Doctor' de 
7 de Abril de 1888. ColeQao 
Peter Farrer; in Feliche- Moda, 
Sexo e Poder. 

Esse modele de espartilho foi usado intensamente ate o ano de 1908, 

quando a silhueta tida como bela passou a ser a que apresentava quadris 

estreitos. 

Em 1910, como encurtamento 

e afunilamento das saias, surge, com 

o intuito de impedir que a mulher 

rasgasse sua roupa ao dar um passo 

mais largo que 5 ou 8 centimetres, 

uma nova per;:a no vestuario 

feminine: a liga. Usada aos pares, ela 

era feita de tiras largas de cadarr;:o, 

que se prendiam as pernas e entre 

si. 
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Da metade do seculo XIX ate a decada de 1960, a moda apresenta uma 

certa estabilidade, nao havendo mudant;:as extravagantes. Passado esse 

perfodo, no entanto, as decadas seguintes sao marcadas e identificadas por 

alterat;:6es significativas que ocorrem em grande numero e de forma 

surpreendente. 

Antes de tratarmos dessas consecutivas alterat;:6es, e importante 

destacar que durante a primeira metade do seculo XX, os acess6rios fetichistas 

- ainda nao reconhecidos pela moda - que eram confeccionados e 

comercializados de forma clandestina, ganharam destaque em um artigo do 

Cosmopolite de 13 de Maio de 1911 intitulado "The Fascination of the Fetish", 

onde estava escrito: "A cintura com espartilho, o salto alto e a pratica do body 

piercing eram (e continuam sendo) tres dos fetiches mais procurados."6
; e 

tiveram no peri6dico London Life uma eficiente forma de divulga<;:ao, tendo sido 

publicada durante o perfodo que vai de 1923 a 1940, "uma correspondencia 

expressiva e not6ria sobre espartilhos e sapatos de salto alto (tanto para 

homens como para mulheres), Body Piercing, punit;:ao corporal e assuntos 

afins."7 

Nas artes plasticas, esse corpo massacrado, investigado, bombardeado 

por informat;:6es e sujeito a c6digos culturais que se alteram numa velocidade 

nunca antes vista, passa a ser utilizado e representado nas mais diversas 

formas. Deixando de lado os diferentes tipos de material e as novas tecnicas 

empregadas pelos artistas e concentrando-nos na pintura feita nos moldes 

6 
Steele, Valerie. Fetiche- Moda, Sexo e Poder, Rio de Janeiro (Ed. Rocco), 1997, p. 60. 

7 
Steele, Valerie, op. cit., 1997, p. 60. 
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tradicionais - tela e tinta a 61eo - iremos encontrar na obra de Francis Bacon 

(1909) um corpo como jamais fora visto antes. 

Sua obra, composta na grande 

maioria por imagens do corpo humano 

feitas a partir de fotografias8
, ret rata 

sua preocupac;:ao em captar o sujeito 

como um todo, que deixa impressa na 

carne a turbulencia de sua alma. A 

carne vista como tradutora da 

realidade mais intima, onde desejos, 

anseios e angustias possuem a 

veracidade e a forc;:a de sentimentos 

anteriores a civilizac;:ao. 

4. Bacon • Retrato 
de George Dyer, 
1966; in Revista 
Bravo Ano 2 - N 
13, Outubro de 

1998 

Na decada de 50, as artes plasticas do ocidente se interessam por uma 

questao que, ate esse momenta, era equacionada basicamente pelo oriente, na 

arte da caligrafia chinesa: a valorizac;:ao do gesto, do sentimento que rege cada 

movimento do artista durante a execuc;:ao da obra. Esse olhar voltado para a 

arte chinesa nasceu do interesse pela doutrina Zen Budista, que faz referenda 

a necessidade de se abandonarem habitos racionais de pensamento. A questao 

da valorizac;:ao do gesto atraiu o artista plastico norte-americana Jackson 

Pollock (1912- 1956), fazendo deste um dos precursores do Expressionismo 

8 Respondendo a pergunta sobre qual e o motive que o leva a se utilizar de fotografias como 

modele para suas pinturas, feita durante uma entrevista dada a David Sylvester, Bacon declara: 
"Eies me inibem porque, se gosto deles, nao quero praticar diante deles as ofensas que lhes 

inflijo em meu trabalho." 
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Abstrato au Action Painting, que se caracteriza pela importancia dada ao 

manuseio da tinta e pela espontaneidade e rapidez com que a pintura e 

executada. Aqui, o artista passa a ser o sujeito eo objeto de sua arte. 

Pollock fez com que o processo de criac;;ao ganhasse destaque e 

despertasse urn grande interesse. 0 fato de varias de suas telas serem 

executadas diante de uma plateia transforma o ato de pintar num evento eleva a 

arte visual a percorrer as caminhos das artes cenicas. Dessa experiencia nasce 

a Body Art, onde o artista se coloca como obra viva, usando o corpo como 

instrumento, destacando sua ligac;;ao com o publico e a relac;;ao tempo - espac;;o. 

Nos anos 60, ocorrem dois fatores de grande importancia para a arte. 0 

primeiro se refere a queda dos limites entre as formas tradicionais de 

representac;;ao - pintura, escultura, desenho. 0 segundo a valorizac;;ao do corpo, 

que passa a ser vista como urn territ6rio, como urn espac;;o de reterriorizac;;ao. 

Algumas das principals caracteristicas dessa decada sao o movimento 

Hippie, a contracultura, a revoluc;;ao sexual e o ideal da sociedade alternativa. 

Nesse contexte surge o Happening, que e uma forma de expressao artistica 

desenvolvida em grupo, que valoriza a espontaneidade e o improvise. Aqui, 

como heranc;;a da decada anterior, o processo de criac;;ao, o ritual e a interac;;ao 

dos individuos que concebem o evento sao mais importante do que o resultado 

estetico final que este venha a alcanc;;ar. 

0 Happening - que literalmente significa acontecimento, evento - e 

apresentado e criado sob a forma de multilinguagem, funcionando como urn 
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captor e processador de novas tendemcias, e esta diretamente associado aos 

conceitos de experimental e anarquico. 

Os revolucionarios anos 60 marcam uma epoca de efervescencia e de 

manifestos, em que todas as areas de atuac;:ao e de conhecimento sao 

reestruturadas. E a partir desse periodo que se iniciam os procedimentos 

modernos da moda, nos quais o consume de massa e a expansao dos 

territories culturais, cientificos, econ6micos, politicos e sexuais sao pontes 

fundamentais. Na moda, o rompimento da fronteira que separava os dois sexos, 

e designava que determinados elementos eram de uso exclusive de 

determinado sexo, cai por terra. A maioria dos componentes do vestuario - com 

a absorc;:ao pela moda, dos trajes e aderec;:os pr6prios para praticas esportivas -

passa a ser utilizado, simultaneamente, por individuos de ambos os sexes; e a 

chegada da moda unissex. Essa apropriac;:ao, que se da em maier escala pelas 

mulheres, cria uma nova estetica e consolida uma diminuic;:ao na diferenciac;:ao 

entre os sexes. E importante notarmos que mesmo os elementos unissex 

apresentam pequenas singularidades que permitem identifica-los como sendo 

de uso masculine ou feminine. 

0 conceito de "estilo", que surge nessa epoca para designar a moda 

usada pelos adolescentes (teenagers), que constituiam uma faixa etaria em 

grande expansao, revoluciona a instituic;:ao ao deixar evidente as diferenc;:as 

existentes entre as gerac;:oes e ao dividir com a Alta Costura o privilegio de ditar 

a moda. As novidades tanto nas roupas como nos acess6rios,se sucediam com 

muita rapidez, exigindo que os estilistas, que viam no corpo humane um veiculo 

para a criac;:ao, se mantivessem num ritmo constante de produc;:ao. 
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Nessa decada, mais do que em qualquer outra, estar na moda nao se 

restringia ao uso de uma determinada roupa, e sim a composi<;ao entre esta e o 

penteado, a maquiagem e as bijuterias especiais. Essa unidade nao acontecera 

na decada seguinte, onde um dos intuitos da moda e justamente fazer com que 

o individuo erie um estilo pessoal de se vestir. 

E nesse periodo, gra<;as a visao 

nao conservadora que a revolu<;ao sexual 

lan<;a sobre as praticas chamadas 

perversas, tirando-as da clandestinidade e 

imbuindo-as de um carater sedutor, que 

come<;am a ser incluidos a mod a, de forma 

clara, elementos fetichistas. 0 couro 

ganha destaque e passa a ser utilizado 

nao somente na confec<;ao de acess6rios 

como tambem de roupas. Roqueiros, 

her6is e heroinas de seriados de televisao 

se apresentam trajando jaquetas, cal<;as, 

coletes, macacoes, bolas e outras pe<;as 

feitas desse material. 

5. Emma Peel 
deOs 
Vingadores, 

seriado de TV 
dos anos 60; in 
Fetiche
Moda, Sexo e 
Poder. 

Para situarmos o crescimento, em nossa sociedade, das tecnicas e dos 

adeptos das modifica<;oes corporals, devemos pontuar o inicio dos anos 1970, 

periodo em que estas tecnicas come<;aram a ser divulgadas, assimiladas e 

praticadas por um maior numero de pessoas. E a partir daqui que se 

intensificam se aceleram as rela<;oes e as interferencias que o corpo vem 
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experimentando no que diz respeito a estetica, ao sexo, as crengas, a ciencia e 

a violencia. Essas areas estao intimamente ligadas as manipulagoes corporais: 

as tres primeiras englobam os motivos que levam o individuo a modificar seu 

corpo, a quarta permite o surgimento e o aprimoramento de tecnicas, 

instrumentos e materiais, e a ultima banaliza o corpo, a dor e a morte. 

Os valores apresentados por essa decada sao completamente diferentes 

dos apresentados na decada anterior. Nao existe mais espago para 

experimentalismos, nao se fala mais em sociedade alternativa. 0 que 

caracteriza os anos 70 e a descrenga absoluta em tudo, o niilismo. Nao h8 

sentido em se retornar a experiencias ja vivenciadas. 0 coletivo cede Iugar ao 

individual, o improviso e a espontaneidade ao conceitual. 0 enfoque dado a 

interatividade desenvolvida, durante a apresentagao, entre o(s) artista(s) e o 

publico, passa a ser dado ao resultado estetico final apresentado. Surge a 

Performance, que e um movimento interdisciplinar, onde a escolha da 

linguagem que predominara num dado evento dependera da formagao do 

artista - artes plasticas, cenicas, etc.- que a executara. 

Estruturalmente, a Performance - que esta baseada na Collage, tecnica 

criada por Max Ernst (1891 - 1976), que consiste na justaposigao e na colagem 

de imagens nao relacionadas, selecionadas ao acaso, sendo intrinseco a esse 

processo o ludico e o anarquico - difere do Happening pelo fato de que o que 

antes era um ritual agora e um espetaculo. Na Performance, o planejamento da 

agao - expressao cenica - e a incorporagao da tecnologia visam um a resultado 

estetico mais apurado e, portanto, um melhor entendimento da mensagem 

veiculada. 
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De fato, e a partir dessa decada, que a Petformance se desenvolve 

como movimento artistico, mas podemos apontar, por exemplo, os ritos tribais, 

no que confere ao !ado cenico dessas manifestac;oes, como ja sendo atos 

precursores desse movimento. 

A origem do Happening e da Petformance esta diretamente relacionada 

a Live Art, movimento que buscou trazer a arte para o dia a dia, 

desassociando-a dos ambientes onde usualmente ela acontece e dando aos 

atos cotidianos - andar, fazer compras, trabalhar, etc. - o status de arte. 

Paralelamente ao principia da Live Art, na Petformance o fato de existirem 

imprevistos, tanto nas ac;oes do publico como nas ac;oes do petformer, faz com 

que a apresentac;ao artistica se aproxime do cotidiano. 

Os anos 70 dao continuidade ao que Gilles Lipovetskl chamou de 

"patchwork de estilos dispares". Aqui, assim como na decada anterior, o uso 

abundante de cores e padronagens extravagantes, pelos mais variados estilos, 

se desenvolve de maneira aleat6ria e multidirecional. Os estilistas, rompendo 

com a forma tradicional da Alta Costura se apresentar, realizam desfiles em 

locais inusitados, com petformances cada vez mais ousadas. 0 Oriente, com 

seu estilo de vida, suas tecnicas de meditac;ao e de cuidados com o corpo, foi 

uma das grandes fontes de inspirac;ao desse periodo, que atraves da moda 

torna er6tico o corpo esguio e em boa forma fisica. E a partir dessa decada que 

a influencia direta que a mod a causa sobre o comportamento - principalmente o 

comportamento feminino - deixa, em urn curto periodo de tempo, marcas 

evidentes e incontestaveis no corpo: a anorexia. 0 culto a magreza, que teve 

9 
Lipovetsky, Gilles Imperio do Efemero: a moda e seu destino nas sociedades modernas, Sao 

Paulo (Ed. Companhia das Letras), 1989. 
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seu inicio nos anos anteriores, passa a ser altamente explorado pelos estilistas, 

que colocam nas passarelas modelos macerrimos. A moda, mais do que nunca, 

exige nao apenas o uso de roupas, aderec;:os ou maquiagens, que modelam e 

modificam extemamente o corpo. Ela exige uma atitude, um comportamento 

que adapte ou conserve a estrutura fisica do individuo ao estilo predominante. 

Diferentemente dos anos 60, onde o corpo do individuo era um corpo 

social utilizado como uma bandeira que identificava os ideais do grupo ao qual 

ele pertencia, os anos 70 se caracterizam pelo corpo an6nimo, marcado pela 

massificac;:ao da moda, que tem, a partir de 1974, no jeans seu expoente 

maximo. 

Dois anos ap6s o inicio da homogeneizac;:ao do jeans e da camiseta e 

acontecendo de modo paralelo a esta, ha, conforme descrito por Renato Cohen 

em seu livro Performance como Linguagem10
, o fortalecimento do movimento 

Punk (em ingles significa lixo, coisa podre) que, apesar de se basear no niilismo 

dark, apresenta uma proposta de luta. Ao expor a podridao produzida pelo 

sistema, esse movimento musical de contestac;:ao, juntamente ao New Wave, 

faz surgir um dos mais interessantes fen6menos da moda dos anos 70. Seus 

tipos moicanos, zens e futuristas, e sua releitura da estetica Kitsch, Surreal e 

Dada apresentam tendencias radicals e diferentes de tudo o que se tinha visto 

ate entao. Contrariamente ao que acontece normalmente com a moda, esse 

estilo, que comec;:a de forma marginal, tem suas roupas, penteados e 

acess6rios adotados pela Alta Moda. A tradicional joalheria H. Stem, que 

1° Cohen, Renata. "Do Environment: Anos 80 - Passagem de Eros para Thanatos", in 
Performance como Unguagem, Sao Paulo (Ed. Perspectiva), 1989. 
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atualmente langou j6ias para serem aplicadas aos dentes, criou uma colegao 

intitulada New Wave, na qual os adornos Punks, eram reproduzidos de forma 

fiel, sem estilizagoes, em ouro e platina. 

0 visual agressivo adotado pelos integrantes, de ambos os sexos, desse 

movimento, com o intuito de chocar e de denunciar - atraves da reagao 

emocional que causavam - os problemas vividos pelos jovens da periferia, foi 

concebido a partir da jungao de elementos que compoem o estilo 

sado-masoquista com os trajes utilizados pelos Hell's Angels. Essa composigao 

resultou em urn estilo carregado de componentes fetichistas, formado por 

roupas, preferencialmente feitas de couro e na cor preta, fartamente adornadas 

por elementos metalicos que tambem adornam o corpo, como correntes, 

coleiras, tachas, cadeados e alfinetes de gancho. Materiais como a borracha e 

o vinil tambem sao amplamente utilizados na confecgao de pegas de 

roupas. 

Os cabelos erigados, cortados de forma 

extravagante, descoloridos ou tingidos 

de todas as cores - vermelho, amarelo, 

azul, verde, etc. -, sao verdadeiras 

esculturas, que, dependendo da forma 

que adotam, obrigam o sujeito a se 

redimensionar no espago. Os integrantes 

do sexo feminine colocaram em 

evidencia, inclusive com o uso aparente 

de roupas intimas, pegas que possuem 

urn forte apelo sexual, como sapatos de 

salta agulha e meias arrastao. 
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Os Punks, ao apresentarem como adornos metalicos objetos utilitarios 

com forte apelo agressivo e ao redimensionarem as dimensoes corporais 

atraves do resgate dos penteados/esculturas, que no seculo XVIII haviam 

ditado a moda feminina, preparam a chegada da estetica do piercing e dos 

implantes. 

No ana de 1970, Fakir Musafar fez 

sua primeira apresentagao publica. Essa 

apresenta<;ao que aconteceu no museu de 

Cera de Sao Francisco, e as que se 

sucederam resgataram as apresentagoes 

que aconteciam nos circos, nas grandes 

feiras - como a Feira Mundial, realizada em 

Nova York, em 1939, que tinha como tema 

"0 Mundo de Amanha" e apresentou ao 

mundo o Grande Omi, que ap6s se submeter 

a 150 horas de tatuagem, teve a superffcie 

de seu corpo transformada numa zebra - e 

nos shows de curiosidades, onde diferengas 

corporais e habilidades inusitadas eram 

expostas. Hoje, as chamadas da televisao 

anunciam que essas diferengas e essas 

habilidades serao veiculadas semanalmente 

em um quadro de um programa que se 

intitula jornalfstico e de variedades, da 

emissora nacional que apresenta o maior 

fndice de audiencia: o Fantastico" 
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Deixando de lado a exibic;:ao publica e o sensacionalismo que a envolve 

e voltando ao mapeamento cronol6gico, verificamos que o encontro promovido 

por Doug Malloy em 1971, que reuniu, entre outros conhecedores e adeptos 

das tecnicas de transformac;:oes corporals, Fakir Musafar e Jim Ward e que 

possibilitou o surgimento, em 1973, da Loja Gauntlet e da Revista PFIQ 

- criadas e dirigidas por Jim Ward - foi o propulsor da divulgac;:ao das 

experiencias corporals desenvolvidas e praticadas pelos Modem Primitives. 

Esse termo, que foi criado em 1967 por Fakir Musafar, hoje e substituido pela 

expressao Body Modification. 

Em 1978, Fakir Musafar e Jim Ward executam o ritual da Danc;:a do Sol. 

Esse ritual, originario dos indios americanos, culmina com a suspensao do 

individuo, feita por dois ganchos - na versao original eram usadas garras de 

aguia - que perfuram o peito do sujeito em dois pontes distintos. Aos ganchos 

estao atadas cordas que serao presas a uma arvore, com a finalidade de alc;:ar 

o corpo. Esse tipo de suspensao nos foi mostrado no filme de Elliot Silverstein, 

de 1970, Um Homem Chamado Cavalo. 

A primeira tecnica de modificac;:ao assimilada pela sociedade e 

incorporada pela moda foi a tatuagem. Nos anos 70, ela iniciou o processo de 

sair da clandestinidade e de deixar de ser vista como uma marca underground. 

Duas grandes exposic;:oes, uma realizada no Museum of Folk Arts em Nova 

York, no anode 1972, e outra no Centro George Pompidou em Paris, no ano 

de 1977, ajudaram a aceitac;:ao e despertaram em muitos o desejo de possuir 

ao menos uma dessas marcas. 
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A tatuagem nada mais e que um desenho, uma pintura. 0 que a 

diferencia dessas duas formas de representagao, que em menor ou maior 

quantidade ja foram executadas e/ou vistas por todos n6s, e o suporte em que 

ela e executada e a tecnica utilizada para sua aplicagao. Sabemos que todas as 

atividades artisticas, assim como os sonhos, deixam transparecer elementos 

que se encontram no inconsciente. 0 carater de deixar visivel, de tornar 

material e, mais do que isso, de tornar parte do proprio corpo fisico, uma 

atribuigao mental, reforga o carater onirico inerente a tatuagem, que, entre as 

quatro tecnicas aqui pesquisadas, e a que mais superficialmente atinge a pele. 

Fazendo um parenteses, e importante ressaltarmos que a area de 

atuagao da moda - que vai muito alem da capacidade de suprir algumas 

necessidades fisicas do corpo - estende-se para o lado psicol6gico do 

individuo, deixando transparecer parte de seus interesses, preferencias e 

temperamento. Composta por um conjunto de elementos, que apresentam 

materials, cores, texturas e formas diversas, a moda e utilizada para explicitar a 

identidade, o estilo de vida, eo grupo a que o sujeito pertence. 

Os elementos aqui mencionados podem ser divididos em tres grandes 

grupos que, contemporaneamente, atuam sobre o sujeito de forma simuiHlnea. 

0 primeiro deles se refere ao uso de aderegos externos ao nosso corpo. Sao 

eles roupas, sapatos, chapeus, j6ias, etc. 0 uso de cada indumentaria ao 

permitir ou restringir certos movimentos, e/ou ao representar certo valor 

estetico, social ou cultural, acaba sendo associado a um determinado estilo de 

vida, diferenciando e agrupando assim seus usuaries. 
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0 segundo se refere ao uso de elementos inatos, que apresentam 

variac;:oes geradas pelo proprio organismo, podendo ser acrescidos ou nao a 

esses elementos externos. E o caso por exemplo de explorar o comprimento ou 

colorac;:ao dos cabelos, das unhas, o uso ou nao de barba, bigode, costeletas e 

cavanhaque, nos seus mais diferentes modelos, a escolha do tom da pete 

adquirida atraves do bronzeamento. Atualmente, esses elementos podem 

tambem ser adquiridos, nao precisando necessariamente ser gerados pelo 

corpo do individuo. Os cabelos podem ter seu comprimento e volume 

determinados por perucas ou implantes, as unhas podem ser de porcelana, o 

bronzeamento pode se dar atraves de cremes ou luzes. Devemos considerar 

que os elementos externos citados nesse ponto, alem de possuirem aspectos 

semelhantes aos elementos gerados pelo nosso organismo, buscam na maioria 

das vezes, nao ser identificados como artificiais. 

0 terceiro grupo, que e o que nos importa, reporta-se ao uso de 

acess6rios externos, que obrigatoriamente nao possuem caracterfsticas 

similares as dos elementos inatos e que sao introduzidos no corpo por meio de 

perfurac;:oes, cortes, escarificac;:oes e cirurgias. Sao eles os piercings, as 

tatuagens, as escarificac;:oes e os implantes. Podemos agrupar a esses 

elementos as caracterfsticas que surgem como sendo uma reac;:ao do 

organismo a determinados procedimentos, por exemplo as cicatrizes 

resultantes de queimaduras e escarificac;:oes. 0 que diferencia esse grupo dos 

demais e o carr~ter definitive e artificial que ele apresenta. Qualquer urn desses 

elementos, quando retirado do corpo, deixa neste uma marca. E o caso do sinal 

deixado pelo piercing mesmo ap6s o furo fechar, da cicatriz deixada pelo 

implante, da heterogeneidade deixada na pete pela remoc;:ao de uma tatuagem. 

Para que o corpo volte a ser semelhante ao que era antes de sofrer essas 
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interven<;:5es, o individuo tera que se submeter a uma interven<;:ao ainda maior, 

uma cirurgia plastica. Fora isso, o fato desses elementos serem introduzidos ou 

executados no corpo, o que faz com que eles tenham um contato direto com a 

pele, carne, sangue, e em alguns casos ossos, exige que seus portadores 

tenham um cuidado diferenciado consigo pr6prios. Quando o piercing, o 

implante ou a tatuagem - essa ultima por um periodo de tempo menor - e 

executado num determinado ponto, a sensibilidade desse local fica muito maior 

do que a que existia naturalmente, antes de sua aplica<;:ao. Essa sensibilidade 

faz do corpo um corpo presente e nos leva a perceber o antagonismo que 

existe entre o cuidado que um corpo modificado requer e o ato da sua 

transforma<;:ao, que por utilizar-se necessariamente de instrumentos perfurantes 

e/ou cortantes e normalmente associado a violencia. 

Na decada de 80, a P6s-Modernidade se confunde com o fenomeno da 

globaliza<;:ao, onde o conceito de diferen<;:a e substituido pelo de pluralidade, e a 

a<;:ao fica desvinculada do Iugar. Aqui, o niilismo dos anos 70 ainda persiste, s6 

que agora ele divide espa<;:o com a visao onirica pertencente ao, ja citado. 

movimento New Wave - que se faz presente nas letras das musicas, nos 

personagens e nos cenarios dos videoclips e dos filmes realizados nesse 

periodo - e com o movimento P6s-Moderno que prega a releitura, o re-mix, a 

par6dia, a volta ao passado e a justaposi<;:ao de todas as tendencies. 

As investiga<;:5es corporais nos seus muitos aspectos culturais 

encontraram aqui um ambiente fecundo e propicio para se desenvolverem. 0 

avan<;:o do conhecimento medico, cientffico e tecnol6gico, juntamente a 

diversidade e ao pluralismo, possibilitam e incentivam o individuo a executar 

altera<;:5es em seu corpo no que diz respeito as forma, dimensoes, tonalidades 
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e texturas. A construgao corporal pode ser executada de varias maneiras, 

desde uma simples reeducagao alimentar, ate a realizagao de uma cirurgia 

delicada. Em qualquer urn desses processes o individuo e mobilizado, quase 

que exclusivamente - salvo algumas excegoes nas quais o alvo e a saude 

fisica e/ou mental - pela estetica. Sua busca pelo corpo que ele julga perfeito, e 

baseada no consenso do grupo social que ele frequenta, ou do qual quer 

participar. 

0 aproveitamento e o sentido da pluralidade estao no exercicio da 

liberdade de escolha. Na moda, a valorizagao da midia e do consumo oferece 

ao individuo elementos suficientes para que ele proprio erie seu estilo. Fugir de 

tudo o que e padronizado, convencional e esperado. Estimular ao maximo o 

aparecimento da singularidade, da mistura entre componentes de diferentes 

areas, da personalidade criativa que deixa transparecer seus sentimentos, de 

elementos que sejam surpreendentes. 0 sujeito se divide entre a intimidade e o 

narcisismo, entre as atividades introvertidas e as extrovertidas. Todos esses 

valores fazem com que a mfstica da Alta Costura chegue ao fim. Para alem da 

marca a que pertengam - elemento fundamental para a publicidade -, as 

colegoes passam a ser reconhecidas pela personalidade dos estilistas que as 

criam. Os elementos fetichistas ganham mais espago nos desfiles e nas 

campanhas publicitarias, sendo que muitos que eram anteriormente 

considerados bizarros passam a ser vistas como sensuais. 

Como sucessores do aspecto fetichista desenvolvido e explorado pelos 

Punks, surgem os G6ticos e os Pervs. Os primeiros introduziram na estetica 

Punk um visual mais apurado, em que as roupas e os acess6rios eram 

confeccionados com requinte, e apresentavam urn born acabamento. Ja o 
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grupo dos segundos, composto principalmente por criadores da moda 

alternativa e musicos pop, utilizava amplamente a borracha como materia prima 

para a confec9ao de pe9as de roupa, de espartilhos e de sapatos bizarros, 

elementos consagrados pelo gosto fetichista. E importante deixar claro que os 

indivlduos pertencentes a esse grupo nao sao necessariamente adeptos das 

praticas fetichistas, e sim da estetica. 

Jean-Paul Gaultier e um dos 

estilistas que muito explorou, e ainda 

explora, a incorpora9ao de elementos 

fetichistas a moda. 0 figurino desenhado 

por ele para a cantora Madona, que era 

composto por espartilho, Iigas e um sutia 

pontudo, difundiu de forma bern clara 

seu gosto pela estetica desenvolvida por 

esse comportamento, que se expressa 

inclusive no formato de espartilho do 

vidro de perfume de sua grife. 

8. Madona 
usando urn 
espartilho de 
Jean-Paul 
Guaultier; in 
Feliche 
Moda, Sexo 
& Poder. 

A tatuagem, que segue ganhando cada vez mais espa9o, come9a a ser 

acompanhada pelo piercing. Transpassar o corpo envolve mais do que interferir 

com a pele, envolve interferir com a carne, com o sangue, e em alguns casos 

com a cartilagem. Diferentemente da tatuagem, a aplicayao do piercing, afeta o 

corpo do indivlduo que o recebe e a percep9ao do indivlduo que a ve, de um 

modo bern mais intenso e profunda. 
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0 surgimento e a rapida propagagao da AIDS coloca em pauta a morte, 

fazendo nascer uma nova preocupagao com o corpo e com a saude. Os limites 

e as restrigoes, impostas aos comportamentos adquiridos nos anos 60 com a 

revolugao sexual, fazem surgir uma nova sexualidade e uma nova estetica, 

ligadas ao sexo sem contato. Dentre as formas utilizadas por essa nova 

sexualidade, quatro se destacam. Sao elas: o sexo virtual - pratica que se 

iniciou atraves das linhas telefonicas, proliferou e chegou a Internet -, a moda 

fetichista - conforme ja foi dito acima, e crescente o numero de pegas de 

roupas e acess6rios utilizados nas pn3ticas sado-masoquistas, adotados pela 

moda - a maior divulgagao das praticas sado-masoquistas - normalmente, 

essas praticas nao incluem o contato genital entre os parceiros -, e por ultimo 

as modificagoes corporais feitas nas zonas er6genas - que permitem ao 

individuo que ele tenha sensagoes prazerosas provocados por movimentos 

corporais rotineiros. 

9. Cena sado-masoquista, fotografada em 1991 , em um 
clube de Amsterda. Foto Grace Lau; in Fetiche - Moda, 
Sexo & Poder. 

85 



Capitulo 2. A REPRESENTACAO SOCIAL DO CORPO NO SECULO XX 

10. Piercing genttal feminino. 
Foto veiculada no site: 
httpJ/www.bme.freeq.com/ 

11. Piercing genital masculine. 
Foto veiculada no site: 
http://www.bme.freeq.com/ 
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Percebemos que diferentemente da predominancia do ja citado carater 

onirico das tatuagens, os piercings apresentam um carater predominantemente 

sexual. 

0 piercing, dependendo da regiao do corpo onde e aplicado, intitula-se 

estetico e/ou funcional. Ambos os tipos sao aplicados em individuos de ambos 

os sexos. Os funcionais, que tem o intuito exclusivamente sexual, sao 

adquiridos por dois motivos distintos. 0 primeiro diz respeito a castidade. 

Pouquissimo usado nos dias de hoje, esse tipo de piercing era normalmente 

utilizado na epoca dos Romanos, onde a aplica9ao em escravos e mulheres 

podia ser realizada independentemente da vontade destes. Como forma de 

impossibilitar as rela96es sexuais, esse piercing era aplicado nas mulheres, de 

forma a atravessar e unir os grandes labios, e nos homens, de modo a 

atravessar e fechar o prepucio. 0 segundo, que e o motivo pelo qual o piercing 

funcional e mais procurado atualmente, e 0 de intensificar 0 prazer do individuo 

que o possui, seja durante o ato sexual ou nao, e de seu parceiro. Neste caso, 

varios sao os tipos de perfuravoes, e de combina96es entre elas que podem ser 

feitos. Em alguns casos, a quantidade de adornos pode chegar a impedir que o 

individuo mantenha um intercurso sexual. Nesses casos, o prazer e o gozo 

chegam por outras vias, como por exemplo a da estimulavao constante, a do 

exibicionismo ou a do masoquismo. 
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12. Piercings funcionais; in 

Tatuaggi Corpo SpMto. 

13. Piercing genital 
masculino, imagem veiculada 

no site: 
http://www.bme.freeq.coml 
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Quanta a sexualidade e as transforma<;;oes corporais, e importante 

ressaltarmos que o corpo ja pode ser alterado, nao apenas esteticamente, mas 

tambem funcionalmente, conforme a identidade do individuo que o possui. A 

mudanga de sexo, atraves de urn tratamento composto pela ingestao de 

harmonics, execugao de implantes e/ou mutila<;;oes, e cirurgias plasticas, ja e 

uma realidade possivel. 0 corpo com que se nasce nao e urn determinante do 

carater e do desejo. Estes vao sendo adquiridos ao Iongo da vida. 

No final dessa decada, em 1989, a publicagao do livro Modem Primitives, 

que reune entrevistas e depoimentos de pessoas que possuem modificagoes 

corporais, faz com que haja uma maior difusao e uma maior aceitagao das 

diferentes formas de se alterar a silhueta, e conseqOentemente urn crescimento 

no numero de adeptos. 

Diferentemente da apresentagao bidimensional da tatuagem, o piercing, 

a escarifica<;;ao e o implante criam volumes tridimensionais seja atraves de 

protuberancias, seja atraves de perfura<;;oes. 

Nos anos 90, todos os processes referentes a moda sao acelerados, da 

criagao da cole<;;ao a divulga<;;ao do resultado. 0 uso da midia, como incremento 

tecnol6gico da televisao a cabo, e da Internet, permite a divulga<;;ao em tempo 

real e possibilita que se tenha acesso a obra dos estilistas. A moda se apropria 

de todas as tendencias ede todos ostemas, sejam eles tecnol6gicos, cientificos, 

politicos, artisticos, nacionalistas ou nao. Moda e midia associadas buscam 

romper os tabus, denunciar os preconceitos, liberar as fantasias, modificar os 
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costumes, deixar evidente a existencia de ambigOidades - inclusive a 

ambigOidade implfcita no proprio processo da moda: 

identidade/homogeneizagao. Estar na moda e ter um comportamento 

condizente com a realidade do momenta - cuja duragao e totalmente 

imprevisivel. Assim sendo, a moda poe em pauta temas como drogas, racismo, 

homossexualismo, sadomasoquismo, AIDS e diferengas corporais. 

Na segunda metade desta decada, adeptos da Body Modification 

passam a atuar em filmes, novelas e campanhas publicitarias. Materias sabre o 

assunto, entrevistas com profissionais da area e com individuos que possuem 

transformag6es corporais comegam a aparecer com uma certa regularidade em 

revistas, jornais e programas de televisao. 0 piercing, que na decada anterior 

ainda era vista com ressalvas - assim como a tatuagem o era nos anos 60 -, 

conquista espago e se torna um acess6rio comum, principalmente entre os 

jovens. As ressalvas agora estao destinadas as outras formas de 

transformag6es corporais, como as obtidas pela escarificagao, que pode ser 

feita atraves de incis6es - Cutting -, ou de incis6es acompanhadas de 

queimaduras - Branding -; pelo Pocketing, que e uma tecnica intermediaria 

entre o piercing eo implante; e pelo lmplante. 

14. Cutting- Escarifica9ao feila por incisiies; in Tatuaggi Corpo Spirito. 
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15. Branding- Escarificayiio por queimadura, imagem 
veiculada no site: http://www.bme.freeq.com/ 

16. Pocketing, imagem veiculada no srte: 
httpJ/www.bme.freeq.com/ 

17.1mplante subcutaneo ferro por Steve Haworth, imagem veiculada no site: http://www.bme.freeq.com/ 
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As mudan<;:as no comportamento 

sexual que ocorreram nessas ultimas 

decadas, causadas, principalmente, 

pela propaga<;:ao da AIDS - onde a 

necessidade de proteger os limites 

corporais, em toda sua extensao, e 

imprescindfvel a manuten<;:ao da vida -

fizeram com que acontecesse um 

significative aumento no uso e na 

divulga<;:ao da estetica fetichista, ja que 

esta, ao se utilizar de materiais como o 

couro, a borracha e o vinil, que aderem 

ao corpo criando uma "segunda pele", e 

de sistemas que estimulam a 

amarra<;:ao, a conten<;:ao e o enlace, 

sugerem a ideia de prote<;:ao do corpo a 

invas6es. "A moda fetichista chama 

aten<;:ao para os aspectos sexuais do 

corpo, enquanto simultaneamente 

restringe o acesso a eles."11 
18. Espartilho fetichista em couro preto. Folo 

Trevor Watson; in Fetiche- Moda, Sexo & Poder. 

Os trajes que normalmente sao compostos, pela sobreposi<;:ao de 

elementos distintos, separados entre si, que se combinam conforme o gosto 

pessoal e/ou vigente - tanto os elementos como a combina<;:ao entre eles sao 

atribui<;:ao da moda - formam o segundo inv61ucro do corpo, um inv61ucro 

artificial. 0 inv61ucro primeiro e a pele. Todo inv61ucro tem como fun<;:ao 

11 Steele, Valerie. Fetiche- Moda, Sexo e Poder, Rio de Janeiro (Ed. Rocco), 1997, p. 20. 
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proteger, e em algumas vezes ocultar, o objeto que nele esta contido. Assim 

sendo, respeitadas as devidas propor<;:6es, indumentaria e pele tern a mesma 

fun<;:ao. A grande diferen<;:a entre as duas, no que concerne a moda, e que 

enquanto a primeira e mutavel por principia e permite infinitas combina<;:6es 

entre cores, formas e materiais, que se apresentam de forma visivel, a segunda 

- embora esteja em constante alterac;:ao - normalmente, salvo em algumas 

circunstancias, como bronzeamento ou envelhecimento, se apresenta de forma 

estavel, inalterada. Para a moda e para a sociedade contemporanea como urn 

todo, o conceito de constancia nao existe, e a mesmice e tediosa. 

0 fato de pertencermos e de sermos o centro de uma cultura em que a 

ideia e a necessidade da transitoriedade sao dominantes, faz com que sintamos 

a necessidade de nos apropriarmos fisicamente dessa inconstancia, e de 

igualarmos, no que diz respeito a capacidade de se modificar, o inv61ucro 

primeiro ao involucra artificial. A possibilidade que isso aconte<;:a nos e dada 

pela jun<;:ao entre a ciencia e a tecnologia atuais com o resgate de praticas 

milenares desenvolvidas por outras sociedades, por motives diversos, de 

alterac;:oes corporais. 

A aquisi<;:ao de altera<;:6es nas formas naturais do corpo, atraves do uso 

de determinadas pe<;:as do vestuario, como o espartilho por exemplo, que vern 

ocorrendo em varios momentos da hist6ria, deixam de ser feitas no lado externo 

do corpo e passam a ser executadas internamente. 

Nao nos e mais suficiente ter o corpo alterado de forma ilusoriamente 

transit6ria -visto que varios dos elementos aqui descritos causam deformidades 
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irreversiveis no corpo -; e necessaria que a transforma9ao seja ilusoriamente 

definitiva - quase todas as altera96es pod em ser refeitas, o que nao garante urn 

born resultado estetico e/ou clinico. Sendo assim, o mais novo componente da 

moda e o silicone. 

Aplicado cirurgicamente em quantidades que variam de pessoa para 

pessoa e de gosto para gosto, o silicone se apresenta na forma de "balsas". 

Essas pr6teses, que sao colocadas geralmente - quando utilizadas por 

individuos do sexo feminino - nos seios e nas nadegas, esculpem o corpo a 

partir de dentro, aumentando e redefinindo suas formas. No final dessa decada, 

o silicone come9a a ser utilizado por heterossexuais masculines que desejam 

uma aparencia musculosa. De forma oposta aos implantes, as lipoaspira96es 

ou liposesculturas tambem sao realizadas atraves de interven9oes cirurgicas. 0 

procedimento nesses casas e de retirar parte de urn tecido do corpo- gordura -

que o individuo considera excedente. 

A pr6tese de silicone e a lipoescultura trouxeram urn novo olhar e urn 

novo pensar sabre o corpo. Este, que ja nao era vista de forma totalitaria e 

unitaria, e agora tratado como uma estrutura que aceita que seus componentes 

sejam redimensionados e reformulados. A fragmenta9ao do corpo deixou de ser 

simb61ica e perceptiva e passou a ser concreta. 

Nessa decada, os clubes noturnos e as raves
12 

se tornaram palcos 

constantes de Performances. A composi9ao da musica, das luzes, dos cenarios 

ca6ticos e do publico aberto a novas e diversas experiencias forma urn ambiente 

propicio as manifesta96es das diversas 'tribos urbanas", formadas por individuos 

12 Festas que atraem um grande publico e agregam varias manifestag6es artisticas. 
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que compartilham gostos, estilos, credos e sexualidades. Uma presenc;a 

constante nesses eventos e ada Drag Queen. 

Diferentemente dos Drag Kings, que na sua maioria buscam nao expor 

seu verdadeiro sexo, as Drag Queens nao s6 o deixam evidente, como sao 

unanimes em afirmar que suas preferencias esteticas nao tem necessaria mente 

relac;ao com a opc;ao sexual. 

19. Drag King- Ducan B. Deepe; in site: 
http://www.hometown.aol.com/dbdeepelmy 
homeoaae/orofi!e.html 

20. Drag Queen, foto de Carla Romero 
in Revista Mix- Underground 

Magazine N 2, Ano 1 

Tanto os anos 80 como os anos 90 apresentam um espirito ambiguo, 

fragmentario e plural. As constantes inovac;oes tecnol6gicas e cientificas nos 

oferecem uma serie de instrumentos, suportes, tecnicas e materials novos, que 

nos levam a uma crescente incapacidade de nos concentrarmos em objetos 

estaticos e a nao nos surpreendermos com obras criadas a partir de tecnicas 

convencionais. 
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Desde a Body Art, a utilizagao do corpo, tanto pela arte como pela 

publicidade, vem sofrendo um importante crescimento e uma expressiva 

diversificagao. Podendo este ser apresentado na integra, em partes 

- literalmente amputadas ou nao - ou atraves de seus flufdos. Para alguns 

artistas, a partir desse momenta nao basta uma arte que retrate o corpo, ou que 

seja produzida sabre o corpo, ela tem que ser produzida com o corpo. 

Esse produzir com o corpo significa, na maioria das vezes, que o 

indivfduo para realizar sua obra ira agredir seu corpo de alguma forma. 

Principalmente nessas ultimas duas decadas, agressividade e violencia sao 

comportamentos que permeiam nosso quotidiano direta ou indiretamente. 0 

risco de sofrer ferimentos ou de perder a vida ja nao parte mais de 

circunstancias especfficas, mas da propria situagao social. 

lnseridos em um perfodo em que todos os valores e conceitos se 

modificam rapidamente, em que a interatividade exagerada desperta a 

necessidade cada vez maior de individuagao, em que a globaliza<;:ao busca 

eliminar as diferengas enos causa uma sensa gao de impotencia, e a plural ida de 

cultural nos possibilita transitar entre tradigoes diversas, sentimos o crescimento 

da violencia urbana e de seus ecos em nosso organismo - tais como o stress e 

a sfndrome do panico - que nos colocam diante da fragilidade advinda da 

condigao de sermos mortais e da banalizagao das relagoes e do corpo. 

Esse ritmo de vida, que isola nossos corpos dos outros corpos, faz com 

que o tato - que e o sentido que primeiro desenvolvemos -, o contato, a 

expressao e a impressao da corporeidade se percam e se distanciem do nosso 

quotidiano. Gada vez mais, a postura corporal passiva, reservada e pouco 
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expressiva que adotamos, e reforgada pela possibilidade que temos de 

presenciar fatos, atraves de equipamentos como a televisao e o computador, 

sem que tenhamos a vivencia corporal do espago onde a agao acontece. 0 ato 

de isolarmos nossos corpos nao se resume apenas em nos distanciarmos dos 

outros corpos, mas tambem de nos isolarmos do nosso fazer, da nossa 

produgao, seja ela qual for, desde um texto que, nao sendo mais escrito 

manualmente, passa a apresentar uma uniformidade - com determinados tipos 

e tamanhos de letras - nao compativel com o humane, onde a forga com que a 

escrita era aplicada ao papel, a inclinagao e o tamanho com que as letras se 

apresentam, revelam o estado emocional em que o individuo se encontrava no 

memento da escrita, ate diagn6sticos medicos de doengas, que anteriormente 

eram detectadas pela percepgao do profissional e agora sao identificadas em 

exames que se utilizam de alta tecnologia. 

0 ato de utilizar o corpo como 

um suporte para a linguagem escrita. 

apresentado no filme de Peter 

Greenaway: 0 Uvro de Cabeceira 

(1995), segundo o proprio diretor, 

nos mostra 0 que 0 computador 

causou no processo corporal da 

escrita, quando rompe com "A 

conexao da imaginagao e da 
21. Cena do filme de Peter Greenaway: Livro de 

inteligencia com a cabega e o ombro Cabeceira. Foto de Divulga9ao. 

eo brago e a mao e a caneta eo papel ( ... ) o filme fala desse rompimento entre 

a nogao do corpo e do texto. E. se o corpo cria o texto- ironicamente, claro, e 
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como metafora - entao, em 0 Livro de Cabeceira, o texto deveria permanecer 

no corpo."13 

A tatuagem hoje, mais do que uma marca estetica ou um amuleto 

protetor, representa um prolongamento da mente. 0 individuo que a adquire, 

transfere para ela a memoria de um fato ou de uma situar;:ao. A lembranr;:a, que 

antes habitava na memoria, ou em determinados objetos externos ao corpo, 

agora e incrustada a pele. 

Resgatar o toque e ampliar a capacidade sensorial de ao menos dais dos 

sentidos, a visao e o tato, possibilitam ao individuo que possui adornos 

corporais e aos que com ele se relacionam, destacar, valorizar e alterar a 

maneira de perceber e de sentir areas de seu corpo. Essa alterar;:ao que leva a 

uma diversificar;:ao, a uma multiplicidade nas formas de vivenciar o erotismo e a 

sensualidade, desvinculando-os da organizar;:ao sexual focada na area genital, 

nos remete a Freud, que, ao tratar da perversao, a coloca como sendo a forma 

de se manter, durante a vida adulta, periodo no qual a sexualidade ja esta 

definida e cristalizada, a sexualidade polimorfa - infantil em que tudo ainda e 
apenas potencialidade. 

A artista Orlan, desde 1990, vern alterando seu corpo atraves de uma 

serie de cirurgias plasticas. Suas formas, que vao, pouco a pouco, se 

assemelhando a obras famosas de grandes artistas, fazem de seu corpo urn 

livro vivo sabre a historia da arte. Ao submeter seu corpo as diversas cirurgias, 

13 
Entrevista dada a Evely Sculer e Thomas H. Lehmann, in Revista Sexta Feira- Antropologia, 

Artes, Humanidades [Corpo], Sao Paulo (Ed. Hedra), n. 4, 1999, p. 24. 
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que sao filmadas e exibidas durante as exposi<;:6es que a artista participa ou 

promove, Orlan deixa clara a a<;:ao da cultura sabre a natureza, e a atual 

necessidade do homem de transformar o espa<;:o intima e privado do corpo em 

um territ6rio publico, em um outdoor de si mesmo. 

22. Orlan- Lipoaspira~iio; in L'Art au Corps. 
23. Orlan - Selima Opera~iio, 1993; 
in L'Arl au Corps. 

0 ingles Marc Quinn, que atraves de seu trabalho questiona os limites do 

organismo e busca alternativas para liberar o homem das condi<;:6es impostas 

por seu corpo, apresentou em 1997 na polemica exposi<;:ao intitulada Sensation, 

realizada em Londres, na Royal Academy of Art, a obra: "Self'. A obra e uma 

escultura da cabe<;:a do artista feita em 4,5 litros de seu sangue - essa e a 

quantidade media de sangue do corpo humano. Para que o sangue nao volte 

ao seu estado liquido, desfazendo a escultura, a cabe<;:a permanece conectada 

a um sistema frigorifico. 0 tempo externo de execu<;:ao da obra - vinculada ao 

volume de sangue - esteve intimamente ligado ao tempo interno, individual, de 

regenera<;:ao do organismo do artista. 
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Contrariamente aos modes de questionar os limites do corpo 

desenvolvidos pelos adeptos da Body Modification, que imprimem, perfuram e 

implantam elementos externos e inanimados em partes de seus corpos, 

adquirindo marcas ffsicas e criando silhuetas que nao se assemelham com as 

naturais, Marc Quinn extrai do interior de seu organismo a materia prima para 

reproduzir parte de sua propria silhueta. 0 seu fazer artfstico, que apresenta na 

sua composigao os tres elementos que comp6em um ritual: dor, sangue e 

marca ffsica, impele este ultimo para fora de seu corpo. A marca, que nao e 

incrustada a sua pele, nao modifica o seu corpo, e sim o reproduz com um 

elemento retirado dele. 

Presente nessa mesma 

exposigao, outros dais ingleses, 

Jake e Dines Chapman, 

apresentam sob o titulo de 

"Tragicas Anatomias" mais de 

uma dezena de manequins de 

gemeas xif6pagas. As gemeas, 

que possuem express6es 

inocentes, embora algumas 

ten ham partes de seus rostos 

24. Jake e Dinos Chapman • Tragicas Anatomias; in Caderno 

Mais • Folha de Sao Paulo, 23 Novembro de 1997. 

substitufdas por 6rgaos sexuais, estao moldadas em posig6es que fazem 

alusao a diferentes formas de cantata sexual. A obra, que questiona e denuncia 

fates que geram e sao gerados pela violencia social, como a pedofilia, o abuse 

sexual e os maus tratos as criangas, aumenta seu impacto sabre o publico pelo 

fato de se utilizar de uma forma passive! de anomalia humana. 
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As fortes impress6es 

despertadas pela imagem de 

corpos modificados nao pela 

vontade propria e sim por uma 

imposigao genetica, como os que 

durante muitos anos eram expostos 

em feiras, circos dos horrores, e 

retratadas pelo fot6grafo Joel-Peter 

Witkin, sao sem duvida as 

responsaveis pelas sensag6es 

desagradaveis que grande parte 

dos individuos sentem ao entrar em 

contato com obras que apresentam 

estas alterag6es, incluindo-se aqui 

a Body Modification. 

25. Joel-Peter Witkin - lrmiis Siamesas, Los Angeles, 1988. 

A violencia urbana nessa decada, recrutou uma faixa etaria da populagao 

que ate entao, ocupava somente a posigao de ser atingida por suas ag6es: a 

infancia. Crimes cometidos por criangas e adolescentes causaram grande 

comogao social. Alem de ter diversificado e aumentado o numero de individuos 

que a exercem, a violencia e os atentados ao corpo tiveram suas formas de 

agao multiplicadas, indo desde a adulteragao de medicamentos ate o atear fogo 

no corpo do outro por diversao. 

Fora todos os problemas de ordem emocional, familiar, educacional e 

social, a nao distingao dos limites da realidade e a banalizagao do ato de malar 

sao assimiladas nao apenas pelo convivio diario com noticias de assaltos, 
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chacinas e assassinates, como tambem pela manipulac;:ao da realidade virtual, 

onde a morte e sempre urn estado passageiro, e pela possibilidade real - dada 

pelo avanc;:o cientifico- de substituic;:ao de partes do corpo. 

Urn referencial importante da nossa epoca e o corpo exposto. 0 corpo 

que reproduz a si mesmo em fotos, que se coloca a mostra. Que precisa 

destacar-se dos demais para ter uma identidade, ja que esta vern de fora, vern 

do outro - o sujeito nao se reconhece por si mesmo, e o olhar do outro que vai, 

ou nao, dar a ele identidade. 0 corpo que se mostra em todo o seu quotidiano 

pela Internet atraves de camaras de video. 0 corpo que se expoe nu. A nudez, 

carregada de apelo er6tico, utilizada em grande escala por campanhas 

publicitarias, programas de televisao, filrnes, ensaios fotograficos, sites da 

Internet e desfiles de moda, nao s6 reafirma os padroes esteticos vigentes, 

despertando no individuo o desejo de que seu corpo seja semelhante ao 

apresentado, como tambem tira do fato de estar despido o carater de inusitado. 

Para suscitar reac;:oes intensas e inesperadas, nao basta o corpo estar nu, ele 

necessita estar pelado14 Nao basta expor o exterior do corpo, ha a 

necessidade de expor seu interior. 

Sabemos que o corpo fisico possui urn lado externo e urn lado interno, 

que o determina de modo decisivo. Todos n6s, salvo em casos de anomalias 

geneticas, possuimos o mesmo numero de musculos, nervos. 6rgaos, ossos, 

14 
A diferen<;:a entre nu e pelado, foi multo bem colocada em um artigo de Paulo Menezes, 

publicado na edi<;:ao dedicada ao corpo da revista Sexta Feira. Nele, apos definir nu: "vem do 

Latim nudus, que significa sem vestimenta, sem roupa", e definir pelado: "vem de pelar, ( ... ) tirar 

o pelo, ( ... ) tirar a pele", o autor conclui que: "( ... ) podemos ver que do nu ao pelado estamos 
realizando um trajeto que vai do exterior para o interior do proprio corpo, de um apendice de 
vestuario a nossa propria "cobertura" natural." - Revista Sexta Feira - Antropologia, Artes, 
Humanidades [Corpo], Sao Paulo (Ed. Hedra), n. 4, 1999, p. 32. 
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veias, arterias, flufdos, faneros e cartilagens, organizadas sempre da mesma 

maneira, conforme um padrao funcional. Como exemplo, podemos citar a 

composigao da face, que e form ada por do is olhos que se posicion am na regiao 

superior, por um nariz e a uma boca que estao respectivamente localizados 

entre os olhos e a baixo destes. Existe um tedio guardado, impregnado na forma, 

na mesmice do nosso proprio corpo, que e semelhante a todos os corpos. 

Se essa semelhanga extern a, mesmo com a variedade de cor, tamanho e 

forma,ja egrande, a interna, onde a diferenga ocorre somente pelas dimensoes, 

e maior. Um dos desenhos mais difundidos pela tecnica da tatuagem e 

justamente o que iguala todos os indivfduos: a caveira. lnscrever essa imagem 

na pele significa deixar visfvel o que internamente e igual, ou seja, na busca da 

diferenciagao, o sujeito coloca a vista a imagem que o iguala a todos os outros. 

Uma exposigao intitulada 

"Mundos do Corpo - A Fascinagao 

das superficies", realizada em Abril 

de 2000, na cidade de Colonia, pelo 

Doutor Gunther von Hagens, 

professor em anatomia, apresenta 

ao publico cadaveres humanos com 

parte de seus corpos cortados e 

despelados. As mais de duzentas 

pegas expostas buscam, pela visao 

do autor, dar as pessoas, atraves do 

conhecimento anat6mico concreto, 

a consciemcia de sua corporeidade. 
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Os cadaveres, que sao obtidos atraves de doar;:oes feitas em vida, 

passam por um complexo processo, iniciado em 1977 e desenvolvido no 

lnstituto de Anatomia da Universidade de Heidelbergue pelo proprio anatomista, 

denominado plastinar;:ao. 

Este processo, que busca superar o metodo Egfpcio de embalsamamento 

e necessita de um tempo que varia de 500 a 1.000 horas para ser aplicado a um 

corpo, se desenvolve da seguinte forma: ''os tecidos molhados do corpo humano 

sao substitufdos por materiais artificiais (borracha de silicone, resina de ep6xi e 

poliester), em procedimento especial de vacuo."15 As celulas do corpo eo relevo 

das superficies permanecem inalterados mesmo se vistos no microsc6pico. 

27 e 28. Dr. Gunther von Hagens - Cadliveres 
submetidos a Plastina~o; in Cademo Mais · 
Folha de Sao Paulo, 30 de Abril de 2000. 

15 
Santoro, Maria Teresa. "As Formas da Marte" in Jamal Folha de Sao Paulo- Caderno Mais, 

Sao Paulo, 30 de Abril de 2000, pp. 10- 13. 
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Mais recentemente, 

a exposi9ao "Corpos 

Espetaculares: A Arte e a 

Ciencia do Corpo 

Humane, de Leonardo aos 

Dias Atuais"16
, em cartaz 

na Hayward Gallery, em 

Londres, mostra, de forma 

clara, o corpo como o elo 

de liga9ao entre a arte e a 

ciencia. 

29. Cartaz Exposi(:i!O • 
Corpos 
Espetaculares: A Arte 
e a Ciencia do Corpo 
Humano, de Leonardo 
aos Dias Atuais, feito a 
partir da obra de 
Clemente Susini de 
1804; in • Fo/ha de Sao 
Paulo, 3 de Dezembro 
de 2000. 

Ao reunir mais de trezentos trabalhos- executados atraves de diferentes 

tecnicas - que retratam o corpo humane e seu interior e que vao desde as aulas 

de anatomia do seculo XVII - que eram verdadeiros espetaculos onde os 

cidadaos, inclusive os artistas, de posse de um ingresso e assistindo a 

disseca9ao de cadaveres, tinham acesso ao interior do corpo e a todos os seus 

componentes: carne, 6rgaos, veias, arterias, musculos, ossos, membranas -, 

ate as instala96es de artistas contemporaneos - que se utilizam da tecnologia 

atual para compor a obra -, esta exposi9ao menta um hist6rico das formas de 

representa9ao e das descobertas feitas por artistas, medicos e anatomistas ao 

Iongo desses seculos. 

Entre as tecnicas aqui expostas, destaca-se uma utilizada nos seculos 

XVIII e XIX que resulta em modelos de tamanho natural, feitos em cera, gesso, 

16 
Publicada no Caderno Ciencia - com a foto do cartaz da exposi<;ao impressa na primeira 

pagina. Reportagem: Aguiar, Jose. "Londres exp5e a carne como espetaculo" in Jamal Folha 

de Siio Paulo- Caderno Folha Ci<~ncia, Sao Paulo, 3 de Dezembro de 2000, p. 01. 
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alabastro, bronze ou marmore e moldados a partir de cadaveres de criminosos. 

Essas obras, executadas em sua grande maioria por indivfduos que exerciam, 

paralelamente a fungao de modelista, uma fungao dentro da area medica, eram 

utilizadas tanto em aulas de anatomia e medicina, como em aulas de artes. 

30. Smugglerius, replica exposta, feita par William Pink (1834) a partir da escultura moldada em 
cera sabre o corpo de um contrabandista feita em 1775 par Agostini Carlini; in Caderno Ciencia . 

Folha de Siio Paulo, 3 de Dezembro de 2000. 

Diferentemente das outras formas, aqui apresentadas, de como a arte 

vern tratando e representando o corpo humano ao Iongo de sua hist6ria - em 

que independentemente do objetivo a ser alcangado e da estetica utilizada para 

tal, o corpo, enquanto possuidor de grande potencialidade, preserva sua 

autonomia organica e funcional, tendo, quando muito, de se adaptar a novas 

dimensoes e formas -, estabelece-se o trabalho desenvolvido por Stelarc 

- artista performatico australiano. 
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Atraves da indagagao: "E hora de se perguntar se um corpo bipede, que 

respira. com visao binocular e um cerebra de 1.400 cm3 e uma forma biol6gica 

adequada.''17
, Stelarc retira a qualidade potencial do humano e coloca o corpo 

como sendo um "corpo obsoleto", uma estrutura ultrapassada, que possui uma 

vulnerabilidade e uma limitagao flsica - o corpo adoece. morre. sente a 

mudanga das estagoes, se cansa e necessita continuamente de cuidados. tais 

como alimentagao. hidratagao e repouso -. e mental - o cerebra nao consegue 

assimilar e armazenar a quantidade e a variedade de informagoes praduzidas -

incompativeis as constantes inovagoes cientificas e tecnol6gicas desenvolvidas 

e criadas pela sociedade contemporanea. 

Seu interesse atual consiste em explorar novas 

extensoes corpora is que sirvam para ampliar e intensificar. 

atraves da alta tecnologia e da rob6tica, as capacidades 

sensoriais, operacionais, funcionais, perceptivas e motoras 

do ser humano. Para ele, a potencialidade esta na 

tecnologia. e e atraves dela que o corpo devera ser 

reprojetado e o conceito de humano redefinido. "Nao faz 

mais sentido ver o corpo como um Iugar para a psique ou 

o social, mas sim como uma estrutura a ser monitorada e 

modificada. 0 corpo nao como um sujeito, mas um objeto 

- nao um objeto de prazer. mas um objeto de projeto."18 

31. Stelarc - Performance 
Structere/Substance; in 
Cademo Mais . Folha de 
Sao Paulo. 16 de Agosto de 
1998, 

17 
STELARC - "Das Estrategias Psicol6gicas as Ciberestrategias: A Protetica, A Rob6tica e a 

Existencia Remota" in. A Arte no Seculo XXI: A Humanizaqao das Tecnologias. Domingues, 

Diana (Org.). Sao Paulo (Ed. UNESP), 1997 p. 54. 

18 
Domingues, Diana (Org.), op. cit., 1997. 
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As razoes que levam os individuos, que sao o foco dessa pesquisa, a 

fazer modificagoes corporals sao totalmente diferentes das razoes 

apresentadas por Stelarc. Para os Moderns Primitives, as modificagoes 

corporals nao sao elaboradas atraves de projetos racionalmente desenvolvidos 

e detalhados, mas sim por processes inconscientes, que ao inves de retirarem a 

potencialidade do corpo a aumentam. 

0 que forma nosso contorno e separa o que e externo do que e interne e 

a pele. A alteragao desse contorno, seja atraves do formate ou da cor, 

impressiona a maioria das pessoas. Contorno, segundo o Aurelio, quer dizer: 

"1.Linha que fecha ou limita exteriormente um corpo. 2. Circuito, volta, periferia. 

3. Linha que determina os relevos. 4. 0 arredondado de certas formas." Quando 

essa linha e alterada, significa que algo interne a ela se modificou. Algo interne, 

intima, igualitario no sentido de ser da mesma especie, de ser a certeza 

primeira, mais intima e mais confiavel. Passa-se a questionar o inquestionavel. 

Se o homem e feito a imagem e semelhanga de Deus, e se Deus e perfeito e 

supremo, por que motive o homem quer mudar sua aparencia? Queremos 

deixar de ser "perfeitos" ? Distanciar-nos de Deus, ou assumir seu Iugar? 

Transformar os contornos, as linhas, que nos identificam como um individuo da 

especie humana, ganhar a aparencia de seres extra-terrestes, que pelo 

imaginario coletivo, sao seres mais evoluidos, que possuem sentidos mais 

agugados que lhes conferem poderes por n6s sonhados? Esses seres que 

permeiam muitas das hist6rias em quadrinhos e dos filmes de ficgao, surgem na 

nossa vida no periodo da infancia, em que o ludico e cultivado e em que 

entramos em contato mais facilmente com o inconsciente. 
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Dentre as formas de modificagao corporal aqui relacionadas - tatuagem, 

piercing, escarificagao e implante -, podemos dizer que o indivfduo que altera 

sua silhueta atraves da utilizagao do implante, traz para a dimensao material, de 

uma forma mais contundente, o que antes era apenas ilus6rio. Figuras 

imaginarias, apresentadas, conforme dissemos acima, atraves de desenhos, de 

hist6rias em quadrinhos e de filmes de ficgao, se tornam reais. 0 implante, que 

faz com que o corpo contenha um objeto estranho a ele sem que a pele tenha 

sua coloragao alterada, se diferencia da tatuagem - tecnica que se utiliza de 

substancias as quais alteram a coloragao da regiao aplicada -, do piercing 

- em que a j6ia traspassa o corpo e pode ser substitufda - e da escarificagao 

- onde a propria pele, ap6s sofrer ferimentos, forma um relevo. Ele pode se 

apresentar de duas maneiras: na primeira, onde o implante e subcutaneo, 

somente identificamos o contorno do objeto implantado. Nela a impressao que 

temos e de que o indivfduo nasceu com aquela forma. Na segunda, onde 

somente a parte do objeto necessaria para sua fixagao e implantada, podemos 

ve-lo em quase sua total extensao. Aqui nos parece que o objeto esta 

crescendo, esta brotando do corpo do indivfduo. 

31. lmplantes da categoria Sudermal feitos por Steve Haworth; in site: http://www.bme.freeq.com/ 
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32.1mplante da categoria Transdermal feito por Steve Haworth; in site: http://www.bme.freeq.com/ 
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Quando o individuo traz para a vida adulta tais elementos, e mais do que 

isso, quando ele incorpora fisicamente elementos que o remetem, mesmo que 

intimamente - no caso de modificagoes aplicadas em locais nao expostos - ou 

de forma inconsciente ao ludico, ele adquire a sensagao desse poder, dessa 

forga vinda nao s6 por se tornar diferente, por criar uma identidade propria, mas 

por trazer o carater do divertimento, da fantasia a urn quotidiano em que o 

comportamento convencional se baseia na racionalidade, por dar ao 

inconsciente urn espago real, visivel e palpavel. 

Penso que para alem do medo da dor, o que choca, o que incomoda ou 

fascina na visao de corpos modificados e a postura e a coragem de brincar, de 

experimenter, de vivenciar o inconsciente, que os adeptos das transformagoes 

corporais se permitem. Urn fato corriqueiro na vida do sujeito que possui 

modificagoes visiveis, independentemente da sua formagao e do seu preparo 

para exercer determinadas atividades, e o de nao conseguir emprego, salvo no 

meio artistico. Parece estar implicito que o individuo que se permite tais 

transformagoes nao pode ser levado a serio. 
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"Si riduce tutto a questo principia: il corpo e tuo, 

gioca con esse! Come io vedo le cose, Ia gente 

h8 un bisogno disperato di questi riti; ecce perche 

rinascono il piercing e il tatuaggio. In un modo o 

in un altro, Ia gente ha bisogno di una cultura 

tribale ... "1 

' Fakir Musafar- entrevista dada a V. Vale e A. Juno in Tatuaggi Corpo Spirito, Milao (Ed. 
Apogeo), 1989, p. 38. "Tudo se reduz a este principio: o corpo e seu, joga com ele! Eu vejo que as 
pessoas tem uma necessidade desesperada destes ritos; eis porque renascem o piercing e a 
tatuagem. De um modo ou de outro, as pessoas precisam de uma cultura tribal ... " Tradugao da 
autora. 
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0 criador do termo Modern Primitives nasceu 

em 10 de Agosto de 1930 no sui de Dakota - local 

onde, nesta epoca, dois ten;:os da area eram 

destinadas a reserva indfgena. Formado em 

engenharia eletrica e tendo estudado fisica e 

qufmica na universidade, afirma que a ciencia nao e 

outra coisa senao magia. Hoje aos 70 anos, Fakir 

Musafar - que ja exerceu diversas profissoes, tais 

como executivo em agencias de publicidade, 

instrutor do exercito, e professor de dan<;as de sa lao 

- e um bern sucedido empresario que se divide entre 

atividades educacionais, mfsticas e artfsticas, como 

diretor e professor da Fakir Body Piercing & 

1. Fakir Musafar - toto de Charles 

Gatewood; in Taffuaggi Corpo Spirito 

Branding Intensive, (mica escola - licenciada pelo Estado da California -

destinada a cursos de transforma<;oes corporais, proprietario da revista Body 

Play- editada trimestralmente M cinco anos -, xama, artista e, sobretudo, urn 

profundo conhecedor das tecnicas de modifica<;ao corporal. 

Antes de falarmos das experiencias desse 

homem, gostarfamos de dar uma defini<;ao primeira do 

termo Modern Primitives que surgiu em 1967 para 

indicar o modo de vida de indivfduos que, mesmo 

sendo membros de uma sociedade que se desenvolve 

baseada na razao e na 16gica, se guiam pela intui<;ao 

e colocam o corpo ffsico como sendo o centro de 
2. Capa da Revista Body Play .. . E · d · 'd · 
N 4; in site: www.bodyplay.com.br suas expenenctas. sses tn lVI uos, que assoctam 
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o conhecimento as sensac;:oes, respondendo a impulsos primitives e se 

utilizando do conhecimento obtido pelas sociedades que he'! milhares de anos 

praticavam modificac;:oes corporais, se permitem sofrer qualquer tipo de 

manipulac;:ao corporaL 

Em depoimento registrado 

no livro Tatuaggi Corpo Spirito2
, 

Fakir Musafar- que adotou esse 

nome no ano de 1978, baseado 

em urn individuo que, vivendo na 

Persia por volta do anode 1800, 

passou 18 anos de sua vida 

perambulando pelas cidades, 

com punhais e outros objetos 

enterrados ao corpo, tentando 

explicar as pessoas os misterios 

3. Cartaz Fakir Musafar Original; in Tatuaggi Corpo Spirito 

que lhe permitiam fazer tais coisas - conta que desde a idade de seis ou sete 

a nos comec;:ou a sentir urn forte interesse por tudo que tivesse relac;:ao a causar 

fortes sensac;:oes corporais. Esse interesse que surgiu quando, levado por seu 

pai a uma feira de atrac;:oes, viu pela primeira vez pessoas que faziam 

experiencias com o corpo, tais como contorc;:oes e tatuagens, o levou a 

pesquisar e a executar, em si proprio, tatuagens e perfurac;:oes. Sua pesquisa 

inicialmente nao encontrou muita dificuldade em ser realizada, visto que as 

edic;:oes da revista National Geographic e das enciclopedias anteriores a 

Segunda Guerra Mundial traziam verbetes ilustrados referentes as tecnicas de 

2 
Vale, V. e Juno, A Tatuaggi, Corpo, Spirito, Milao (Ed. Apogeo), 1994, pp. 4-6. 
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modifica9ao corporal praticadas em diversas culturas tribais - as edi96es 

posteriores a Guerra, tiveram esses verbetes censurados. 

0 desejo, o facil acesso as informa96es e a intui9ao de como e quando 

as modifica96es deveriam ser executadas, possibilitaram que aos treze anos, 

logo em plena adolescencia - periodo turbulento em que, segundo a tradi9ao 

das sociedades pre-letradas, e fundamental a existencia de urn ritual de 

passagem que insira o individuo numa nova fase de sua vida, a fase adulta -, 

aproveitando-se de uma ausencia prolongada dos pais, Fakir, sem a 

interferencia, ajuda ou sugestao de ninguem, se utilizou de urn torno para 

executar uma perfura9ao no prepucio - a primeira de varias. Essa perfura9ao 

foi sendo feita lentamente num ritual que, segundo ele, durou o dia todo. 

0 carater mistico, o intuito de transcendencia, o desejo de ultrapassar os 

limites fisicos como forma de fortalecer a alma e delinear o carater, de dar 

oportunidade ao psiquico expressar-se concretamente sobre o suporte a que 

esta vinculado, de trazer a tona, de vivenciar, mais do que isso, de corporificar o 

inconsciente, de dar materia ao imaterial, sempre guiaram esse homem, que 

acredita na imortalidade da alma e na reencarna9ao, sendo esta alias sua 

explica9ao para o desejo e a necessidade que alguns individuos tern de 

manipular de formas especiais o corpo. 

Ao entrarmos em contato com o pensamento de Fakir, podemos notar a 

importancia de tres fatores que agem na unidade e no todo - corpo humano e 

universo -, regendo, possibilitando e delimitando situa96es e sensa96es. Esses 

fatores que sao a magia, a dor eo tempo, estao intimamente ligados as praticas 

de modifica96es corporais. 
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MAGIA 

A magia, que segundo o Aurelio e: "1. Arte ou ciencia oculta com que se 

pretende produzir, por meio de certos atos e palavras, e por interferencia de 

espiritos, genios e demonios, efeitos e fenomenos extraordinarios, contraries as 

leis natura is", tam bern pode ser vista como urn jogo, como uma area do 

conhecimento guiada pela intuigao, como uma atividade em que as coisas 

acontecem por fruigao. Embora dificil de ser vivenciada por individuos 

pertencentes a uma sociedade tecnol6gica, baseada na racionalidade, a magia 

deveria, segundo o pensamento de Fakir, nortear e dar sentido a vida e as 

a goes. 

A magia, com seus simbolos e suas representagoes, esta presente de 

forma evidente nos rituais praticados pelas sociedades pre-letradas, nas quais o 

sujeito para passar de urn estagio a outro de desenvolvimento e maturidade 

cumpre certos procedimentos que se repetem ha milenios. Esses 

procedimentos sao guiados pelo elemento da tribo que se diferencia dos 

demais pelo conhecimento que possui sobre os elementos da natureza e do 

espirito humano. Muitas vezes, e esse individuo, que entre outros nomes pode 

ser chamado de Feiticeiro ou Xama, que escolhe o desenho que sera tatuado 

no corpo de quem esta participando de determinado ritual, ja que somente ele, 

atraves de sua sabedoria e de seus poderes, pode definir com exatidao o 

desenho que complementara a personalidade de cada urn dos integrantes da 

tribo. 
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Essa ideia de so se sentir complete apos a aquisi<;ao de uma 

determinada marca corporal persiste ainda hoje, desenvolvendo-se nao 

somente nas sociedades tribais - que tem a magia como um modo de exercer 

as diversas atividades quotidianas que permitem a cada individuo encontrar sua 

forma de interagir e de se integrar ao todo - como tambem, de forma bem mais 

recente e em menores proporgoes, nas sociedades urbanas - que, por 

almejarem a homogeneiza<;ao dos individuos, sao totalmente opostas ao 

conceito de magia supra citado -, atraves de varios profissionais da area de 

tatuagem e piercing, que acreditam ter o dom de criar ou escolher o simbolo 

apropriado para cada individuo. 

Fakir Musafar sempre embutiu o carater ritualistico as suas praticas de 

modifica<;oes corporais ou, como ele as chama, aos Jogos com o Corpo. 

Fazendo um parenteses, e importante notarmos que o termo Jogos com o 

Corpo confere a essas praticas um carater lOdico, em que o divertimento e o 

prazer sao as chaves para a a<;ao. Para ele, toda e qualquer altera<;ao corporal 

e resultante de um desejo proveniente de uma memoria ancestral. As marcas 

feitas no corpo, resgatam conhecimentos primordiais e estabelecem uma 

liga<;ao tatil e visivel entre o individuo e o cosmo. 0 ato de executa-las, que 

obrigatoriamente envolve a manipulagao, logo a tomada de consciencia por 

parte do individuo, do seu proprio corpo, faz com que surjam pontes entre o real 

e o imaginario, e entre diferentes tempos e realidades. 

Ao pensar nas marcas corporais como uma forma do individuo se 

conectar ao universo, parece-nos logico e pertinente que estas sejam feitas 

exatamente no orgao que delimita esses dais espa<;os: a pele. 
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Mais do que delimitar o corpo humano, separando-o de tudo que e 

externo a ele, a pele estende-se para o interior do corpo atraves de seus 

orificios natura is ou dos que I he foram executados, fazendo a ligagao entre a 

area exposta e a area protegida. E atraves dela que o organismo capta 

estimulos externos, elimina toxinas - como a ureia, por exemplo - e executa a 

troca de calor- mantendo a temperatura do corpo. E sob ela que se en contra o 

que de mais semelhante existe entre os individuos: a composigao de seus 

organismos. Neles, todos os elementos, salvo em casas de anomalias, sao 

similares e apresentam a mesma forma, textura, cor, dimens6es e localizagao. 

Por baixo da pele, esteticamente falando - nao estamos considerando aqui o 

c6digo genetico nem o funcionamento metab61ico -, todos os individuos sao 

iguais. E importante notarmos que o pouco conhecimento que temos de 

anatomia faz corn que nao tenhamos consciencia da nossa corporeidade, da 

nossa natureza. A maioria das pessoas experimenta sensag6es desagradaveis, 

que sao normalmente de repulsa, de asco, ao ver o que existe e como e o 

corpo por baixo da pele. E como se os 6rgaos internes nao fizessem parte do 

individuo, como se eles nao o formassem. 

4. Exposi~ao "Mundos do Corpo", realizada em Colonia, em 
2000. Foto retirada da materia As Formas da Marte publicada 
no Caderno Mais da Folha de Sao Paulo, de 30 de Abril de 
2000. 
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A func;:ao de limitar, de center estao associadas as de contato e de 

transic;:ao. A pele, enquanto intermediaria e mediadora de espac;:os, pode ser 

comparada aos sonhos, que sao mediadores entre o consciente e o 

inconsciente. Os sonhos desenvolvem uma linguagem pr6pria3 
- misturando 

acontecimentos reais aos imaginaries - onde os desejos, que nos sao 

inaceitaveis, devido a moral e a cultura vigentes, sao desfigurados atraves do 

processo de deformac;:ao e expostos de forma a que possamos aceita-los. 

0 fato de possuir urn adorno aplicado sob a pele faz com que a regiao 

onde todos somos semelhantes deixe de ser. 0 individuo passa a se diferenciar 

nao por algo que ele colocou sobre a pele, mas sim por algo que passa a fazer 

parte de seu corpo, por algo que desfigura sua forma natural. 

Uma das qualidades adotadas para definir a beleza do corpo humano e a 

da conservac;:ao da pele. Esta deve apresentar-se lisa, sem rugas, vincos de 

expressao, sinais, cicatrizes ou manchas. A pele imaculada distancia a imagem 

de falencia do corpo. 0 ato de depositar pigmentos sob a pele (tatuar), de 

traspassa-la e adorna-la (piercing), ou de faze-la adquirir urn novo volume 

(implante) permite ao individuo incorporar, numa regiao do corpo real, a 

abstra9ao e a dar a pele dessa regiao uma marca que possui o carater de 

definitive, o carater (embora nao verdadeiro) de nao se transformar com o 

tempo. Assim, a macula aplicada a pele por essas tecnicas proporciona ao seu 

portador a sensa9ao de imortalidade. 

3 Freud, Sigmund. A /nterpretaqao dos Sonhos, Rio de Janeiro (Ed. Imago), Br. 2• edi<;;ao, 1988. 
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DOR 

Para os integrantes do Modern Primitives, a dor fisica como uma 

sensa<;ao insuportavel, durante o procedimento de qualquer uma das praticas 

dedicadas a altera<;oes corporais, e algo inexistente. A ausencia desta 

sensa<;ao s6 e possivel devido a capacidade que estes individuos possuem de 

atingir urn estado alterado de consciencia. Num primeiro estagio, esta altera<;ao 

que se da com a separa<;ao entre a consciencia e o corpo fisico, entre o 

processo mental que desenvolve a razao e o processo sensorial que se 

desenvolve pelo tato, faz com que o individuo deixe de perceber a dor como 

uma sensa<;ao de desprazer, produzida por uma estimula<;ao desagradavel e 

inesperada em determinada parte do seu corpo, e passe a percebe-la como 

sendo urn registro de algo que acontece no corpo. No caso especifico das 

altera<;oes corporais, de algo que esta sendo aplicado ao corpo. Em outras 

palavras, ele deixa de sentir a dor e passa a observa-la. 

Fakir Musafar, diz que: "0 aspecto negative da dor (sensa<;ao forte e 

inesperada) existe somente para as pessoas que sao, relativamente, pouco 

desenvolvidas. Atraves da educa<;ao e da pratica, e possivel transcender, 

transformar ou mudar uma sensa<;ao em uma outra coisa qualquer. 0 corpo 

sente a sensa<;ao, mas e possivel aprender a separar rapidamente a 

consciencia da sensa<;ao, e assim nao se trata mais de dor.'4 

4 
Entrevista de Fakir Musafar in Tatuaggi Corpo Spirito. Vale, V. e Juno, A. Milao (Ed. Apogee), 

1994, p. 12. 
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Existem varies metodos desenvolvidos por diferentes culturas para se 

alcangar a alteragao de consciencia; embora esta alteragao possa 

apresentar-se em diversos estagios, seu ponte de partida e sempre o corpo 

fisico. Sem sombra de duvida, a maioria desses metodos foi criado pelas 

sociedades pertencentes ao grupo das chamadas pre-letradas, que por motives 

principalmente culturais, deram preferencia a magia, logo ao desenvolvimento 

espiritual e sensorial dos individuos, a coesao entre eles e entre eles e o todo, 

em detrimento a invengao de equipamentos e praticas que se utilizem da 

ciencia e da tecnologia, organizadas racionalmente para se desenvolverem. 

A dor, que transita entre o organico e o psfquico, ora determinando uma 

mudanga de comportamento causada por uma doenga ou por uma lesao, ora 

dando materialidade a sentimentos ainda nao identificados, e intrfnseca a 

condigao humana. E ela, conforme descrito por Manoel Berlinck no livre Dor, 

que protege a integridade do organismo, alertando quanto aos perigos que 

podem irromper seus limites e denunciando os que, por ventura, ja o fizeram. E 

por seu intermedio que reconhecemos e aceitamos nossa condigao de 

mortalidade. 

Apropriando-nos da nogao de alteragao da consciencia descrita acima e 

detendo-nos apenas as sensagoes, as origens e as motivagoes ffsicas da dor, 

podemos constatar que ela pode ser dividida em duas grandes categorias: a 

das dores somaticas e a das dores viscerais que, conforme descrito par Manoel 

Berlinck, se apresentam da seguinte forma: "dor somatica, quando o receptor 

esta localizado em tecidos originados da somatopleura, estrutura 

5 
Berlinck, Manoel Tosta (Org.). Dor. Sao Paulo (Ed. Escuta), 1999, pp. 09- 10. 
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embrionaria que vai dar origem a pele, musculos, tendoes, ossos e articula<;:oes, 

ou dor visceral, com o receptor localizado nos tecidos oriundos da 

visceropleura, estrutura embrionaria que vai dar origem as visceras em geral, 

vasos sanguineos, serosas, meninges, etc."6 As dores somaticas, quando nao 

consideradas as motivadas por fatores psicol6gicos, sao na sua maioria 

causadas por elementos externos ao organismo, que por serem originadas por 

lesoes em regioes perifericas ou definidoras da postura e da aparencia, sao tatil 

e/ou visualmente identificadas. 

E exatamente a dor somatica que aparece e e sentida, ou pelo menos 

percebida e observada - caso tenha ocorrido a altera<;:ao da consciencia -

durante a execu<;:ao da maioria das transforma<;:oes corporais. Os individuos 

que as praticam formam um grupo que se une - para alem da estetica que 

ostentam - pela dor. Ha nesse grupo uma ordem gradual, hierarquica, 

determinada por um conjunto de fatores, formado por quatro variaveis que se 

combinam livremente, conforme o desejo do individuo. As quatro variaveis, que 

se apresentam pelo tipo de interven<;:ao feita, pela regiao do corpo onde ela e 

aplicada, pelo volume que ela ocupa e pela quantidade em que elas aparecem 

no individuo, possuem um ponto em comum: a dor. E a resistencia a dor - que 

esta presente em cada uma das combina<;:5es feitas, com um grau de 

intensidade e uma gama de sensa<;:oes pr6prias - que identifica o individuo e 

determina seu reconhecimento dentro do grupo. 

As sensa<;:oes de desconforto, que grande parte das pessoas sentem ao 

depararem com um corpo que esta sofrendo, ou que ja sofreu uma 

manipula<;:ao, estao relacionadas ao fato dessas pessoas associarem as 

6 Berlinck, Manoel Tosta (Org). Dor, Sao Paulo (Ed. Escuta), 1999, pp.13-14 
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modificac;:oes fisicas com interferencias acidentais e nao voluntarias. Nas 

manipulac;:oes, o momenta em que a dar vai aparecer e sabido pelo individuo e 

este nao luta contra ela, mas utiliza-se dela e cria mecanismos para supera-la. 

A superac;:ao leva a um estado de torpor e de relaxamento. Esse estado, essa 

sensac;:ao prazerosa e dos motives que leva a pessoa a repetir o ato de 

manipular o corpo, a escolher determinada forma de manipulac;:ao, seja ela qual 

for - da musculac;:ao ao ritual de suspensao - e a aumentar a intensidade desta, 

de forma a produzir niveis mais altos de adrenalina, e posteriormente, como 

conseqOencia, niveis mais altos de relaxamento. 

A dar e necessaria para que haja a vida, o crescimento, o 

amadurecimento. Os povos antigos a fixavam como sendo um dos requisites 

indispensaveis para os rituais de passagem, juntamente com a presenc;:a de 

sangue e com uma marca corporal. Essa dor necessaria e cada vez mais 

evitada. Buscamos na anestesia, nos analgesicos, nos diferentes tipos de 

drogas, nas muitas tecnicas de relaxamento, no conforto possibilitado pelo 

desenvolvimento, livrar-nos dela e nos prevenirmos de sua aparic;:ao. A dor 

passou a ser vista nao como uma sensac;:ao inerente a condic;:ao humana, que a 

previne contra um mal, mas sim como sendo o proprio mal a ser evitado. 

Curiosamente, esse mal a ser evitado e uma das formas que o corpo 

encontra para ser o foco, mesmo que momentaneo, das atenc;:oes. Pela propria 

condic;:ao de mesmice do corpo humane - nao notamos as alterac;:oes organicas 

que ocorrem ininterruptamente -, ele nao nos chama a atenc;:ao, a nao ser por 

apresentar uma aparencia, um tipo de beleza diferente da predominante, 

protagonizar uma experiencia extrema, ou por evocar o sentimento de dor. 

Estar com dar o coloca em evidencia nao apenas para si mesmo, mas tambem 
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para os outros. Ser o foco das aten<;:oes, e isso que o individuo quer para o seu 

corpo, para a sua parte visual. Numa sociedade onde a orat6ria e amplamente 

utilizada para que haja a compreensao das coisas, onde os pensamentos sao 

expostos das mais diferentes formas, e as imagens se multiplicam e se inovam 

constantemente, o corpo necessita adquirir formas diversas de se evidenciar. 

Na hist6ria da moda, beleza e dor andaram juntas muitas vezes. Grande 

parte dos trajes considerados da moda exigiram e exigem que o corpo sofra urn 

determinado tipo de "disciplina". Constri<;:6es. alongamentos, limita<;:6es ou 

impedimentos de movimentos naturais do corpo, causados pelo uso de 

determinados modelos de roupa e/ou adere<;:os, vern sendo exercidos sobre 

diferentes partes do corpo, com maior ou menor intensidade, indo desde o uso 

feminino de sapatos de salta alto que afetam a espinha dorsal, ate os sapatos 

de ferro utilizados pelos chinesas para nao permitir o crescimento natural dos 

pes. Quando esses atos disciplinadores se repetem com uma determinada 

freqiiencia, alem do desconforto causado no momenta em que estao sendo 

usados, podem causar deforma<;:oes corpora is definitivas. 

Tomando como exemplo o sapato chines utilizado para que os individuos 

do sexo feminino tivessem seus pes atrofiados - que eram chamados de "lotus 

dourados"- podemos notar as complexas rela<;:oes que se formam entre a moda, 

o corpo, o comportamento, a beleza e a dor. A pratica de atrofiar os pes e 

consequentemente de comprometer o equilibria e a locomo<;:ao, que era 

utilizada para indicar status e submissao de quem a possuia, surgiu no seculo X 

e perdurou ate o come<;:o do seculo XX. Durante esses seculos o 

aperfei<;:oamento dessa tecnica passou do simples uso de meias apertadas, 

para a fratura dos ossos. 
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"A atrofia dos pes por amarra~tao era 

urn procedimento debilitador e doloroso 

que limitava severamente a mobilidade 

ffsica de uma mulher. Os quatro dedos 

pequenos do pes eram pressionados para 

baixo do peito do pe, deixando somente o 

dedao estendido. 0 antepe e o calcanhar 

eram colocados juntos, movendo o dedao 

para baixo e o osso do calcanhar para 

frente. Ossos eram quebrados, e o aro 

formava uma curva alta, criando uma 

grande fenda na sola do pe. De perfil, tinha 

o efeito de urn sapato de salto alto. 
5. Sapato Chines para pes atrofiados; in 

Fetiche- Moda, Sexo & Poder. 

0 simbolismo sexual disso parece 6bvio e, na verdade, a literatura 

erotica indica que o dedao era usado no jogo sexual como urn substitute falico, 

enquanto a fenda era utilizada como uma pseudovagina."7 

A beleza, por ser uma caracterlstica do que e perfeito e harmonioso, 

pode ser entendida como sendo esteticamente a defini~tao de sublime. A dor, 

nao apenas a dor flsica que e a materializa~tao do sofrimento, mas a espiritual 

tambem, e uma sensa~tao desagradavel que remete naturalmente a dificuldades 

e a sentimentos de desprazer. Atraves da convivencia com a dor e da sua 

superavao, o indivlduo adquire percepyoes mais elevadas tanto no campo 

pslquico, moral, etico como no sentimentaL Atingir urn grau elevado nas escalas 

de qualquer urn dos valores aqui citados representa estar inserido na 

7 
Steele, Valerie. Fetiche- Mod a, Sexo e Poder, Rio de Janeiro (Ed. Rocco), 1997, p.1 01. 
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definic;:ao espiritual de sublime. Pensando dessa forma, nos e possivel associar 

beleza e dor. 

Voltando ao depoimento de Fakir, encontramos a seguinte frase: "Para 

mim, nao existe nenhuma dor real, mas somente uma sensac;:ao. E. belo ter uma 

sensac;:ao que atravessa o corpo: assim sei que estou vivo.''8 

Se pensarmos sob a 6ptica crista na beleza fisica e na dor, 

imediatamente veremos a primeira como uma qualidade perigosa, que esta 

associada a tentac;:ao e a perdic;:ao. Ja a segunda nos aparece como a rendic;:ao 

de todos os males, inclusive dos causados pela beleza. Sera que urn dos 

motivos que leva a moda a se utilizar, tantas vezes, de pec;:as de roupas e de 

acess6rios que causam desconforto fisico e dor esta relacionado a esse fato? 

Analisando os processes de alterac;:oes corporals espontaneas, 

executados conforme as tecnicas aqui pesquisadas, percebemos que a dor 

- que, ao descobrir certas areas do cerebra, certos mecanismos do corpo que 

s6 sao acionados por seu intermedio, leva a urn conhecimento maior do corpo e 

de seu funcionamento - embora s6 em referencia, esta presente em todo o ciclo 

da aplicac;:ao da interferencia corporal que e composto por cinco estagios 

distintos. No primeiro, que e o momenta em que o individuo espera para a 

alterac;:ao ser executada, a dor aparece como expectativa. No segundo, que e o 

momenta exato em que o limite da pele e rompido e o corpo sofre a 

intervenc;:ao, ela surge como realidade. No terceiro, que e o momenta 

subsequente ao inicio da manipulac;:ao corporal, ela e superada. No quarto, 

8 
Entrevista de Fakir Musafar in Tatuaggi Corpo Spirito. Vale, V. e Juno, A. Milao (Ed. Apogeo), 

1994, p. 12. 
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que compreende o periodo de cicatrizagao e de expectativa pelo resultado 

estetico ou estetico e funcional, quando ela aparece, vern como urn elemento 

com o qual o individuo tera de conviver por urn periodo. No quinto, que se da 

quando o processo de cicatrizagao termina, ela se torna uma lembranga que 

legitima e afirma a aquisigao da marca pessoal. 

TEMPO 

Tempo e natureza estao diretamente ligados. Todos os seres vivem por 

urn determinado periodo e sofrem, ininterruptamente, durante toda sua 

existencia, alteragoes ciclicas e lineares intrinsecas aos organismos. Sao as 

sensagoes fisicas, principalmente as restritivas, que implicam dor ou privagoes, 

que evidenciam ao individuo o fato dele ser, ou - caso acredite na imortalidade 

da alma - possuir urn corpo transit6rio e mortal. 

Embora nao sejam todos os integrantes dos Modern Primitives que, 

como Fakir, acreditem em reencarnagao e em vidas passadas e futuras, todos 

vern o corpo como urn local habitado pela mente e pelo espirito. A certeza de 

que nao se e o corpo, e sim se esta no corpo, que e intrinseca a ja citada 

capacidade de alteragao de consciencia, muda o enfoque de definitivo para 

temporario e da ao individuo uma maior liberdade para executar diferentes 

alteragoes corporais. 

Alem disso, uma marca feita sabre o corpo, seja ela intencional ou nao, 

necessariamente apresenta urn periodo de cicatrizagao, urn periodo de 

vulnerabilidade, no qual o individuo modifica temporariamente alguns dos seus 
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Mbitos, restringe algumas atividades, evita certos movimentos e se dedica ao 

seu restabelecimento, seja atraves de cuidados empregados especificamente 

sabre a regiao que sofreu a intervenc;ao, seja atraves de cuidados dedicados 

ao organismo como um todo para que haja o seu restabelecimento. No caso 

das alterac;oes corporais conscientes, que buscam um efeito estetico e, 

dependendo da intervenc;ao e da regiao do corpo onde for aplicada, funcional, 

este e tambem um perfodo em que, devido a expectativa que se cria em relac;ao 

ao resultado estetico que sera obtido, ocorrem descargas de adrenalina - 16gico 

que em uma intensidade muito menor da liberada nos mementos que precedem 

a execuc;ao da marca pessoal. 0 tempo de cicatrizac;ao, apesar de ser estimado 

de forma geral para cada tipo de alterac;ao, e determinado pelas condic;oes 

ffsicas, emocionais e psicol6gicas de cada indivfduo. 

Devemos citar ainda, no que diz respeito a relac;ao do tempo com as 

modificac;oes corporais, que as marcas aplicadas no corpo registram de forma 

incontestavel, e dao ao individuo a conscientizac;ao real da passagem do tempo 

sabre seu corpo. As modificac;oes que nao utilizam j6ias, como a tatuagem, a 

escarificac;ao e o branding tem ao Iongo dos anos sua forma modificada 

ocasionada pelas pr6prias mudanc;as que o metabolismo impoe a pele, seja 

atraves da textura, da elasticidade ou do movimento, e suas cores alteradas 

nao s6 pelo metabolismo como tambem por fatores externos e climaticos. 0 

piercing marca o tempo atraves da j6ia usada durante um periodo, e da sua 

troca por uma maier ou de modele diferente, ou da marca deixada por sua 

cicatrizac;ao ap6s a retirada desta - o furo feito para se colocar a j6ia fecha 

normalmente, se esta for retirada ap6s um periodo nao muito Iongo de uso. Ja o 

alargador de orelha marca o tempo que o individuo se atem a essa pratica 

atraves do diametro que apresenta. 
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Deixando o ambito restrito das marcas feitas no corpo e passando a um 

enfoque mais ample sobre a ligac;:ao do fator tempo com as praticas de 

modificac;:oes corporais, deparamos com os rituais de passagem. Esses rituais, 

que contemplam o nascimento, a entrada na vida adulta - adolescencia -, o 

casamento e a morte, alem de determinarem e consolidarem o tempo, 

marcando - mesmo que de forma ficticia - um memento como sendo o memento 

exato da transic;:ao de um estagio para o outre, ainda acrescentam a estes uma 

certa magia. 

"Tenho para mim, que e impossivel um ser humane progredir sem que 

hajam para ele certos eventos magicos que acontec;:am periodicamente. ( ... ) 

Esses eventos se chamam rituais de passagem - iniciac;:ao. Se nao sao feitos 

um pouco antes, durante, ou no maximo um pouco depois da puberdade, o 

individuo nao se torna realmente maduro. Assim, encontramos muitas pessoas 

que embora apresentem um corpo de meia idade sao infantis."9
- Fakir Musafar. 

Sendo publico e funcionando como um compromisso assumido pelo 

individuo que esta sendo iniciado, o ritual age como se toda a mudanc;:a de 

comportamento proveniente das experiencias vividas pelo individuo nao fossem 

apenas consolidadas por ele, mais sim derivadas dele. E a partir do ritual que 

se inicia um novo periodo. A necessidade, comum a grande maioria da 

populac;:ao, de se registrar esse novo periodo com uma referenda concreta, 

esta ligada a forma como nos organizamos 

fundamentalmente visual. As modificac;:oes 

determinados rituais marcam de forma 

e nos percebemos, que e 

corporais executadas em 

inequivoca e despertam o 

9 Entrevista de Fakir Musafar in Tatuaggi Corpo Spirito. Vale, V. e Juno, A Milao (Ed. Apogeo), 

1994, p. 10. 
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reconhecimento e a conscientiza<;:ao, por parte do proprio individuo e dos 

outros, da sua nova condi<;:ao. 

Fundamentalmente existem sete maneiras de se modificar ou de se 

trabalhar o corpo. Fakir, que as define como sendo sete categorias de jogos 

com o corpo, as descreve, no ja citado livro: Tatuaggi, Corpo, Spirito, da 

seguinte forma: 

1. Jogos de Contorgao: modificar a forma e o crescimento natural dos ossos; 

distender. 

Compreende as atividades de ginastica, contorcionismo, exercicio de 

yoga, praticas hindu dos Sadhu, alargamento dos furos feitos no corpo, 

alongamento de partes do corpo, uso de ventosas, salto alto, ligaduras nos pes, 

etc. 

2. Jogos de Constri<;:ao: comprimir. 

Da-se pela utiliza<;:ao de amarras, ataduras, cinturoes que diminuem a 

cintura, espartilhos, vestimentas estreitas feitas em borracha , cordas, etc. 

3. Jogos de Priva<;:Oes: enclausurar; congelar. 

Da-se pela pratica de jejuns, privagoes do sono, limitagoes do 

movimento; pode se utilizar de caixoes para isolamento sens6rio, gaiolas, 

capuzes, sacos, etc. 

4. Jogos de Impedimenta: aderegos de ferro. 

Compreende a utilizagao de pesadas pulseiras, cavilhas, enfeites para o 

pescogo, sapatos, correntes, etc. 
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5. Jogos com Fogo: queimar. 

Da-se pelo bronzeamento exagerado, pelo uso de corrente eletrica de 

forma continua ou atraves de choques, vapor e calor, marcas feitas a ferro ou 

por queimaduras, etc. 

6. Jogos de Penetrac;:oes: invadir. 

Compreende flagelac;:oes, perfurac;:oes, tatuagens, o ato de picar-se, 

espetar-se, deitar sobre cama de pregos ou de espadas, injetar-se agentes 

qufmicos, etc. 

7. Jogos de Suspensao: pendurar. 

A suspensao, atraves de ganchos de ac;:ougueiro, pode ser feita em cruz, 

pelos pulsos, coxas, peito, tornozelos, associada a constric;:oes ou a multiples 

furos pelo corpo, etc. 

A moda sempre se apropriou, com maior ou menor intensidade, de 

algumas das formas embutidas nessas categorias, ou de alguns elementos 

utilizados por elas, para criar nao apenas modelos de roupas e acess6rios, 

como tambem para criar padroes corporais adequados ao vestuario. Dos 

elementos utilizados antigamente, o espartilho certamente e o mais conhecido. 

Os sapatos de salto alto, atravessam gerac;:oes e continuam na moda. Dietas 

alimentares, musculac;:ao e bronzeamento sao praticados por uma faixa 

significativa da populac;:ao. Da categoria das perfurac;:oes, as tatuagens e os 

piercings vern conquistando adeptos e ganhando espac;:o a cada dia. 

lndependentemente da categoria dos jogos corporais, do tipo de transformac;:ao 

e das possfveis consequencias que elas causem no organismo, a apropriac;:ao 

dos elementos que as causam pela moda, as torna lfcitas e aceitas. 
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Pertencente a categoria dos Jogos de Constrigao e muito utilizado pela 

moda, o espartilho que, como as cintas e os cinturoes especiais, tern a fungao 

de remodelar o corpo e reduzir a cintura, foi urn dos elementos dedicados as 

praticas de modificagoes corporais utilizados e confeccionados por Fakir, que 

durante os anos cinqOenta, reduziu sua cintura de 73 para 48 centfmetros. 

6. Fakir Musalar, em 1959, com 47 em de cintura; in Tatuaggi Corpo Spirito. 

0 uso continuo de tais elementos faz com que haja uma reorganizagao 

espacial dos 6rgaos internes do corpo do indivfduo que o porta e uma 

conseqOente remodelagao na sua aparencia. A constrigao feita atraves desses 
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objetos- embora tenha sido utilizada em algumas sociedades como uma forma 

de inicia<;:ao - foi e e praticada por varias culturas desde a antiguidade com o 

objetivo principal de tornar os corpos mais atraentes e de fazer o sujeito, 

atraves da supera<;:ao da pressao sofrida sobre o abdomen, compreender que 

nao se e o proprio corpo. Segundo Fakir Musafar, o uso desses acessorios 

pode modificar e intensificar o prazer sexual tanto das mulheres como dos 

homens: 

"As mulheres descobriram que esta pratica, seguida corretamente, pode 

ser muito erotica e sensual. Deixando-as em urn estado permanente de 

excita<;:ao sexual."10 

"Amplifica a experiencia sexual. Nao existe nada melhor para urn homem 

que esteja usando urn cinturao estreito do que fazer amor com uma mulher que 

tambem o esteja usando. E uma experiencia que nao se alcan<;:a de outra 

forma - todos os orgaos internes e sensu a is mud a ram de posi<;:ao, e estao sob 

uma pressao diversa."11 

Ethel Granger e, sem duvida, a mais conhecida tight-lacing
12 

do seculo 

XX. Sua historia aparece num livro escrito por seu marido Will Granger, que era 

quem a incentivava as praticas de modifica<;:ao corporal, que compreendiam 

alem da modela<;:ao do abdomen o uso de salta alto e de piercings - ela 

10 
Entrevista de Fakir Musafar in - Tatuaggi Corpo Spirito. Vale, V. e Juno, A. Milao (Ed. 

Apogee), 1994, p. 31. 

11 
Vale, V. e Juno, A., op. cit, 1994, p. 33. 

12 
Nome dado ao individuo que se utiliza do espartilho ou dos cintur6es para diminuir de forma 

radical o diametro de sua o cintura. 
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possuia j6ias em treze pontos do corpo. Ethel, que aparece no livro Guinness 

de recordes como tendo a menor cintura do mundo, come<;:ou a usar espartilhos 

no anode 1928, tendo reduzido sua cintura de 59 para 33 centimetres. 

7. Ethel Granger- a mais conhecida tight·lacing; in Tatuaggi Corpo Spirito 

Da categoria dos Jogos de Contorgao a mais desconhecida pela nossa 

sociedade, por ser pouco documentada e pouco divulgada, e a categoria 

indiana dos Sadhus 13
• Dentre suas praticas, as referentes a prender objetos 

sabre o peito e as costas e a de alongar ou anular o penis, vern atualmente 

ganhando espago entre os adeptos da Body Modification, que as utilizam tanto 

em rituais particulares como em rituals publicos. 

Os objetos dependurados pelos Sadhus no peito e nas costas 

normalmente sao frutas. 0 processo se da da seguinte forma: as frutas sao 

13 
0 Sadhu, renuncia todos os bens e todos os lagos familiares, em busca de valores maiores. 

Utiliza-se sempre de tecnicas de modificagoes corporals, e passa a maior parte do tempo em 

meditagao. 
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costuradas a pele, permanecendo desta forma, dia e noite, ate secarem. Depois 

de secas, sao retiradas e colocadas em um colar. 0 comprimento desse colar e 

a quantidade de frutas que ele possui, indicam o tempo e a quantidade de 

vezes que o indivfduo ja passou por essa experiencia. Para os adeptos da Body 

Modification, que substituem as frutas na maioria das vezes por pesos de 

chumbo e eliminam o uso do colar, esse jogo tem um perfodo de duragao muito 

menor, que normalmente e de algumas horas. 

8. Sadhu com frutas costuradas a pete; in Tatuaggi 
Corpo Spirito. 
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10. Fakir Musafar, no ana de 1954, com dais pesos de 
250 gr. e doze pesos de 120 gr. costurados em sua pete; 

in Tatuaggi Corpo Spirito. 

11. Fakir Musafar, com vinte e quatro pesos de 500 
gr. presos em sua pele com anz6is; in Tatuaggi 
Corpo Spirito. 

Quanto ao alongamento do penis ou a anulagao, que pode ser feita por 

recobrimento - o penis e coberto de forma a nao sentir nenhum estimulo -, ou 

por contengao, encerramento - o individuo empurra o penis para tras e o 

prende dentro de seu abdomen -, tanto as praticadas nos rituais hindus dos 

Sadhus, como as realizadas nos rituais contemporaneos, por individuos da 

nossa sociedade, tern como objetivo modificar e intensificar a sensagao 

orgastica. 0 penis muito alongado, como o anulado, ao impedir que o individuo 

chegue fisicamente ao orgasmo, faz com que este desenvolva urn estado 
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orgastico permanente. A tecnica de 

alongamento desenvolvida pelos Sadhus 

inicia-se urn pouco antes do individuo entrar 

na puberdade - neste periodo o ligamento 

que limita o comprimento do 6rgao ainda nao 

esta "endurecido"- e consiste em prender ao 

penis, de modo ininterrupto durante urn Iongo 

perfodo, urn pequeno peso. 

No ano de 1985, com o intuito de iniciar 

o condicionamento Sadhu para alongar o 

penis, Fakir, antes de se utilizar de urn peso 

de urn quilo e meio, se submeteu a uma 

intervenc;;ao cirurgica para cortar o ligamento 

de sustentac;;ao deste. 0 ligamento rompido 

permitiu nao s6 o aumento do penis - que no 

caso foi de cerca de quatro centimetres -, 

como tambem uma flexibilidade quanto as 

direc;;oes que este pode assumir quando ereto. 

Como aqui o peso nao e utilizado 

ininterruptamente, e sim por algumas horas, o 

comprimento atingido pode variar, mas ao fim 

da experiencia o penis sempre retorna ao 

tamanho inicial. 
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praticando o alongamento do penis, 
e o segundo sua anulagao; in 

Tatuaggi Corpo Spirito. 

13. Fakir Musafar, utilizando-se de 
um peso para praticar uma nega9ao 
temporaria; in Tatuaggi Corpo 

Spirito. 
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Dos Jogos de Impedimenta 

podemos dizer que tanto os acess6rios 

como os adornos, como as vestimentas 

que restringem os movimentos foram e 

sao utilizadas por varias sociedades, em 

varios periodos de tempo. As vestes do 

seculo XVI, par exemplo, eram 

extremamente pesadas, como o sao os 

colares usados pelos membros da tribo 

Padung. 

14. Mulher Padung. Foto Rufus C. 

Camphausen; in Return of the Tribal. 

0 resgate, pelas sociedades ocidentais, dos Jogos de Penetrac;:oes, 

representado pela praticas de piercing, teve seu inicio no ana de 1971 grac;:as a 

Doug Malloy - pseudonimo de Richard Symington -, urn excentrico milionario 

americana, que se dedicou como engenheiro de audio, a gravac;:oes de musicas 

classicas. Foi neste ana que Doug reuniu pela primeira vez em sua casa sete 

individuos que, par nao se conhecerem, acreditavam que eram os unicos a 

praticar tanto o piercing como outras tecnicas de modificac;:ao corporaL Dentre 

eles encontrava-se Fakir Musafar e Jim Ward, que atualmente, devido a esse 

encontro e aos que se sucederam, e o proprietario da Glauntfet - a mais 

conceituada loja de objetos referentes a pratica de piercing - e da revista PFIQ 

- Piercing Fans International Quarterly. A partir desse encontro, estes 

individuos comec;:aram a trocar informagoes, pesquisar diferentes praticas, 

promover novos encontros, as chamadas Festa T&P (Tattoo & Piercing), 

divulgar as praticas de modificac;:ao corporal e encontrar novas adeptos. 
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0 ritual de suspensao, 

categoria pertencente ao ultimo 

dos Jogos aqui apresentados, que 

vern sendo praticado atualmente 

pelos Modern Primitives, tanto em 

rituais particulares como em 

espetaculos, tern sua origem na 

Danva do Sol, dos indios 

americanos. 0 resgate desse 

ritual foi feito pela dupla Fakir 

Musafar e Jim Ward, que editaram 

urn filme - Dances Sacred and 

Profane - no qual protagonizam 

suspensoes feitas conforme a 

praticada pelos indios. 

Neste ritual, o individuo e 

pendurado atraves de dois 

ganchos colocados em seu peito 

e mantido suspenso por 

aproximadamente vinte ou trinta 

minutes - tempo maximo para 

15. Fakir Musafar sendo suspenso atraves de ganchos de 
ayougueiro, par Jim Ward. Foto de Charles Gatewood; in 
Tatuaggi Corpo Spirito. 

suspensoes feitas atraves de dois furos no peito ou nas costas, ja que ap6s 

esse intervale o individuo e sufocado pela propria pele que, ao se deslocar, se 

posiciona ao red or da garganta. 
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Os rituais modernos permitem que a suspensao acontega de varias 

formas" 0 indivfduo pode ser suspenso na horizontal, na vertical, sentado, e 

com quantidades variaveis de ganchos, dependendo do seu peso e do modo 

como deseja ser dependurado. Essa flexibilidade possibilita que haja urn 

aumento no tempo de duragao do ritual. 

16. Andre Meyer durante ritual de suspensilo" Foto retirada de cartao publicitario que divulga sua clinica de Body Piercing" 
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17. Ritual de Suspensao, realizado nos Estados Unidos em 1997, publicado pela 
Revista Trip, N. 68, Ano XII, 1998. 
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18. Ritual de Suspensao, realizado nos Estados Unidos em 1997, publicado pela Revista Trip, 
N. 68, Ano XII, 1998. 
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RITUAL DE PASSAGEM 

Os rituais fazem parte, com maior ou menor intensidade e/ou varia<;:6es, 

de todas as sociedades. Eles tern a finalidade de situar os individuos, que 

partilham de ansiedades comuns causadas pelo constante e simultaneo 

sentimento de perda e ganho que os momentos de transi<;:ao impoem, e de 

conduzi-los aos conceitos morais, eticos e esteticos que farao parte da nova 

fase de sua vida. Morte e nascimento estao sempre interligados nessas 

cerim6nias, que possuem urn papel fundamental na organiza<;:ao social e que 

revelam, atraves dos simbolos que as compoem e da forma como estes sao 

agrupados e ordenados, muito sobre a cultura da sociedade a que eles 

pertencem. 

Quando uma sociedade passa a nao valorizar seus rituais, ela passa 

automaticamente nao s6 a banalizar os momentos de transi<;:ao vividos por seus 

integrantes, e a ansiedade que estes causam; como tambem a perder o 

conhecimento sobre o simbolismo existente nessas cerim6nias. Essa 

banaliza<;:ao e essa perda abrem uma lacuna , com maior ou menor intensidade, 

na organiza<;:ao psiquica e social do individuo, que ve urn momento tao 

importante, ao inves de ser reverenciado, ser disperso no quotidiano. 

Urn dos metodos usados para se marcar os diferentes periodos da vida 

sao os chamados rituais de passagem. As sociedades, em sua grande maioria 

as que se organizam de forma tribal, induzem e determinam modifica<;:6es de 

comportamento atraves destes rituais. Os mais praticados tern como objetivo 

enfatizar as altera<;:oes causadas pelo tempo cronol6gico de vida do individuo, e 

se dao pela feitura de marcas corporais, de transforma<;:oes fisicas, que 
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necessariamente incluam a dor na sua execu<;ao. 0 foco do rito e o corpo, e 

sobre ele que este se inscreve, e a transforma<;ao deste que viabiliza e legitima 

a mudan<;a do indivfduo perante a sociedade. 

Para n6s ocidentais, a grande maioria dos rites de passagem sao 

marcados nao fisicamente, mas socialmente. Nossos mementos de transi<;ao, 

sejam eles temporais, hierarquicos, sociais ou familiares, sao reverenciados 

atraves de cerimonias, na sua maioria festivas. 0 indivfduo prepara seu corpo 

ffsico para estas cerim6nias, quando multo atraves do uso de uma indumentaria 

(roupas, adomos, penteado, maquiagem) diferenciada da usada 

quotidianamente. 

0 unico rito de passagem inscrito sobre o corpo que vem sendo 

praticado ao Iongo dos anos por diversas sociedades, desde as tribais ate as 

contempon3neas, e o rito, feito sobre o corpo masculine, da circuncisao, que 

consiste tecnicamente na retirada do excesso de pele do prepucio. Este ritual 

possui significados diferentes, dependendo do contexte de sua execu<;ao, que 

tanto pode ser a representa<;ao simb61ica de uma castra<;ao, como uma 

exigencia religiosa, como urn recurso medico. 

Outros dois rites de passagem feitos nas sociedades ocidentais 

consistem em raspar o cabelo dos indivfduos de sexo masculine, quando esses 

entram no exercito - completam 18 a nos - e/ou quando entram na faculdade. 

0 ritual de passagem, para ser executado conforme prescrito 

originalmente pelas sociedades pre-letradas, deve necessariamente seguir 

alguns preceitos, que sao: ser uma coisa ffsica, causar dor, verter sangue 
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mesmo que em pequena quantidade, ou pelo menos estar na eminencia de que 

isso acontec;:a, e preferivelmente deixar uma marca sobre o corpo. Essa marca 

sera o registro, a referencia dessa passagem, a lembranc;:a ffsica que fara o 

indivfduo ter sempre em mente a sua nova condic;:ao. Dentre estes preceitos, 

somente o item referente ao sangue, que antes era relacionado a vida, e agora 

e relacionado a morte (AIDS), deixa de ser urn requisite basico para os 

Modemos Primitivos. Nos seus rituais de suspensao ou na aplicac;:ao de urn 

piercing, por exemplo, a presenc;:a de sangue significa que algo saiu errado, que 

alguma veia foi atingida desnecessariamente. 

Segundo Fakir Musafar, o rito de passagem invariavelmente, 

independente da escala que isso acontec;:a, leva a alterac;:ao da consciencia e 

consequentemente ao amadurecimento intelectual, emocional e espiritual do 

indivfduo. "A falta, nas sociedades contemporaneas, de rituais de passagem e 

que faz com que muitas pessoas que possuam urn corpo ffsico maduro, ten ham 

o corpo mental e o emocional infantis. E essa falta que faz com que novos ritos 

sejam criados, ou com que antigos ritos sejam resgatados." 
14 

Qualquer manipulac;:ao corporal provoca reac;:oes do organismo, que 

podem ser de maior ou menor intensidade, dependendo da tecnica que sera 

utilizada, do indivfduo que a recebera e das condic;:oes que ele se encontra no 

momento em que esta sera executada. As reac;:oes sobre algo que ira dar uma 

nova forma ao corpo compreende fases distintas que vao acontecendo durante 

o processo de sua aquisic;:ao e que incluem a ideia de sofrer a 

14 
Entrevista de Fakir Musafar in Tatuaggi Corpo Spirito. Vale, V. e Juno, A Milao (Ed. Apogeo), 

1994, p, 10. 
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manipulac;:ao, a espera pelo momenta em que ela sera feita, o momenta da sua 

execuc;:ao, o perfodo de adaptac;:ao a ela e o resultado obtido. 

Algumas manipulac;:oes sao repetidas durante toda a vida, como e o 

caso, para a maior parte dos individuos da nossa sociedade, de cortar as unhas 

e os cabelos. Essas manipulac;:oes, por serem praticadas de forma constante, e 

geralmente respeitando urn determinado intervale de tempo, nao causam 

reac;:oes perceptfveis a maioria das pessoas. Quanta menor for o intervale de 

tempo entre uma execuc;:ao e outra de urn determinado tipo de manipulac;:ao, 

menor for o tempo que a alterac;:ao corporal causada por ela dure, e/ou menor 

for a diferenc;:a impressa no corpo que ela cause, menor e a reayao que ela 

provoca. 

As formas especificas de manipulac;:oes corporals que nos interessam, 

que sempre sao utilizadas para se atingir objetivos prazerosos, sejam estes 

esteticos, funcionais, ou simplesmente desencadeadores de processes 

bioquimicos que levam a alterac;:ao da consciencia, trazem consigo uma 

sensac;:ao que as diferencia das demais manipulac;:oes, a dor, que, conforme ja 

descrito, e urn dos preceitos que deve fazer parte de todo ritual de passagem. 

Toda vez que sabemos que sentiremos dor em determinada parte do nosso 

corpo, nos preparamos para isso. E nesta, como em outras situac;:oes em que 

isso ocorre, a dor passa a ter urn peso pequeno perto da sensac;:ao fisica e 

emocional de prazer que atingir o objetivo, que nos leva a passar por ela, nos 

da. Outra qualidade aliada a dor e que ela faz com que se tenha consciencia da 

parte do corpo que esta sob seu efeito, e consequentemente do corpo como urn 

todo que merece cuidados, que e falivel, mortal. A consciencia deter urn corpo 
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fisico falivel e o medo de sentir dor, que em muitos casos e maior do que a 

propria dor, leva o individuo a tomar certos cuidados com seu corpo. 

Uma das principais diferengas existente entre a maioria das 

manipulagoes corporais praticadas pelas sociedades tribais e pelas sociedades 

urbanas e a relagao que ambas estabelecem entre tempo (momenta em que a 

marca e feita) e razao (motivo pelo qual a marca e feita). Nas sociedades 

pre-letradas existiam basicamente dois rituais onde as marcas corporais eram 

feitas: os dedicados a preparar o individuo para uma determinada atividade ou 

situagao, que tinham uma ligagao com o tempo cronol6gico e aconteciam por 

causa da faixa etaria em que o sujeito se encontrava, e os voltados a registrar 

seus feitos her6icos, que nao possuiam essa ligagao e normalmente eram 

executados depois de guerras e cagadas. Nos rituais de preparagao, as 

manipulagoes eram feitas com o intuito de dar ao individuo o que lhe faltava 

para se tornar urn ser complete. A partir do momenta em que ele receberia sua 

marca pessoal, momenta este que nao era determinado por ele, e sim pelos 

costumes da comunidade e pelo seu lider espiritual, ele estava pronto para 

enfrentar as situagoes para as quais a marca o preparava, principalmente o 

amadurecimento fisico, emocional e espiritual. Na nossa sociedade, a ou as 

marcas pessoais sao adquiridas pelo individuo no momenta em que este se 

sente preparado para recebe-las, a iniciativa e pessoal e nao social, e o 

individuo que sente o desejo de possui-la e nao a sociedade que a impoe. De 

urn modo geral podemos dizer que nos tribais, o ritual precede o fato e prepara 

o individuo para vivencia-lo. Nos contemporaneos ele se da depois do fato 

consumado e serve como registro do ocorrido, ou seja, os individuos 

pertencentes as sociedades tribais marcam o corpo antes do fato acontecer, 
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marcam o corpo para que o fato possa acontecer. A marca e urn sinal de que 

o indivfduo esta pronto. Na nossa sociedade os individuos registram no corpo 

o que ja aconteceu, e urn registro hist6rico, que ajuda a criar a identidade. 

Numa sociedade onde o sentido mais estimulado e o da visao, ganha 

for9a a atitude de que e necessaria explicitar atraves de imagens as ideias, 

ideais, cren9as e sentimentos. E como se a identidade do individuo, para existir, 

necessitasse obrigatoriamente estar visivel aos outros. 

Nas sociedades pre-letradas os individuos tinham como verdadeiro tudo 

aquila que seus cinco sentidos detectavam, todos eles eram desenvolvidos 

igualmente. As pessoas acreditavam no que ouviam, no que viam e no que 

sentiam. Tudo o que era apreendido pelo individuo era real. Nas sociedades 

atuais embora a visao seja o sentido mais estimulado - a maior parte do 

aprendizado se da atraves dela -, nem sempre o que se ve e real. 0 que se ve 

pode ser uma representa9ao, uma imagem virtual. Nessa sociedade, onde o 

simulacra passou a ser alga corriqueiro e onde nao se pode acreditar 

totalmente no que se apresenta a nossa principal forma de conhecimento, 

buscamos cada vez mais deixar visivel o que pensamos e acreditamos. 

A necessidade existente de criar uma identidade e se diferenciar dos 

demais faz do corpo urn outdoor de si mesmo, onde as interferencias aplicadas 

a pele, constituem urn registro da hist6ria do individuo, marcam mementos e 

situa96es e contam sua hist6ria. Elas apresentam urn resultado ffsico ligado a 
estetica e a funcionalidade, e urn psicol6gico ligado ao gozo, a satisfa9ao que 

advem da realiza9ao de ter superado seus limites e de estar de posse de urn 

determinado elemento. 
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Essa satisfac;ao se da em varias instancias, mas esta sempre 

relacionada com o olhar do outro. Ha no ato de se apresentar com 

determinados tipos de adornos a vontade, por parte do sujeito, de desestabilizar 

os individuos que nao os possuem, de mostrar uma condic;ao diferente de se 

expressar e de obter prazer. Prazer este que e obtido no momenta da 

manipulac;ao corporal e que se estende a todas as praticas que a modificac;ao 

permite, inclusive a de verificar a reac;ao que sua imagem causa no Outro. 

0 olhar do Outro, dependendo da regiao do corpo onde a intervenc;ao 

esta aplicada, pode acontecer de fato ou ser imaginado pelo individuo 

possuidor de modificac;oes corporais. Se real, o gozo vira da apreciac;ao, por 

parte do individuo, da reac;ao que causa sabre o Outro se deparar na dimensao 

do real, do concreto, com urn corpo construido com elementos que lhe 

conferem caracteristicas ilus6rias, oniricas. Se imaginario, vira pelo fato de que, 

alem de possuir uma alterac;ao corporal, o individuo possui urn segredo que 

podera ser revelado por ele no momenta e para quem melhor lhe aprouver. 

Esse segredo tambem pode ser parcialmente revelado, e o caso das fotos que 

preservam a identidade do individuo e sao veiculadas pela internet e pelas 

revistas especializadas, onde somente a regiao do corpo que sofreu a 

modificac;ao e retratada. 

0 carater onirico do registro corporal ocorre no momenta da escolha, por 

parte do individuo, da imagem ou da forma que filtrara urn fato ocorrido e o 

transformara, de uma forma codificada, em uma lembranc;a concreta, 

implantada no seu corpo. Essa codificac;ao, que permite que a exata 

compreensao do significado da imagem permanec;a oculto as pessoas, a nao 

ser que o individuo a revele, pode ser comparado ao processo de distorc;ao 
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- descoberto e descrito por Freud - utilizado pelos sonhos para driblar a 

censura e realizar desejos nao aceitaveis cultural mente. 

0 ato de codificar permite ao sujeito criar um segredo visivel. Essa 

visibilidade tanto pode ser destinada a qualquer pessoa, ou as pessoas eleitas 

por ele, dependendo da regiao do corpo que foi manipulada. Possuir um 

segredo da ao individuo um poder, o diferencia dos demais e permite que, alem 

da satisfagao dada pelo fator estetico e - no caso de alguns tipos de piercing ou 

implante - funcional, o gozo seja obtido, justamente, pelo fato dele ser detentor 

desse segredo. 
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'Tudo se sucede como se, numa epoca 

privada de transcendencia e despojada 

de formas e estruturas - festas, rituais, 

sacrificios, orgias canibalisticas -, 

surgisse a necessidade de procurar, na 

imanencia do gesto - posto no n ivel 

elementar do corpo - uma volta ao 

cerimonial."1 

1 Glusberg, Jorge. A Arte da Peformance,Sao Paulo (Ed. Perpectiva), 1987, p. 52. 
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Antes de entrarmos propriamente na arte apresentada pelos Modem 

Primitives, gostariamos de salientar alguns pontes que diferem a Body 

Modification da Body Art dos a nos 60/70. 

A Body Art, que, conforme foi tratado no capitulo anterior, surgiu nos 

anos 60 como uma conseqOencia direta da Action Painting dos anos 50, e 

composta por varias correntes que de formas diferentes buscam sensibilizar os 

indivfduos em relagao aos seus corpos. Variando entre demonstragoes que 

evocam sentimentos e sensagoes opostas, essa forma de expressao tern o 

objetivo de expor e de potencializar o corpo, libertando-o das amarras a que os 

valores culturais, esteticos e sociais o submete. Jorge Glusberg define de forma 

muito clara a Body Art quando diz: 

"0 denominador comum de todas as propostas era o de desfetichizar o 

corpo humane - eliminando toda exaltagao a beleza a que ele foi elevado 

durante seculos pela literatura, pintura e escultura - para traze-lo a sua 

verdadeira fungao: a de instrumento do homem, do qual, por sua vez, depends 

o homem. Em outras palavras, a body art se constitui numa atividade cujo 

objeto e aquele que geralmente usamos como instrumento."2 

No infcio da decada de 60, importantes acontecimentos polfticos, sociais 

e militares protagonizados pelos EUA, tais como o tratado de proibigao de 

testes nucleares e a derrubada do govemo do Vietna, levantaram importantes 

discussoes envolvendo os direitos humanos e a liberdade de expressao. A 

desvalorizagao da vida eo morrer por causas injustificadas do ponte de vista 

2 
Glusberg, Jorge. A Arte da Peformance,Sao Paulo (Ed. Perpectiva), 1987, pp. 42-43. 
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civil, colocaram o corpo em evidencia e propiciaram urn cenario perfeito para as 

diferentes formas de expressao desenvolvidas pela Body Art. 

Em Nova York, o bairro de Greenwich Village era o reduto dos artistas 

dessa epoca. Muitos se mudaram para Ia e formaram uma comunidade onde a 

troca de informa<;oes, de tecnicas e de linguagens foi essencial para o fazer 

artfstico. Segundo escreve Sally Banes, em seu livro Greenwich Village 1963: 

"Mas, em 1963, uma outra especie de hist6ria e outra especie de politica 

estavam sendo feitas, em Greenwich Village, na cidade de Nova York. Era esta 

uma hist6ria politica que nada tinha a ver com estados, governos ou exercitos, 

ou com a resistencia publica. Tinha a ver, em vez disso, com a arte e seu papel 

na vida americana. Por isso, nao eram apenas os que faziam politica. em 

Washington, que estavam moldando a cultura americana do p6s-guerra, mas 

tambem, e de maneira importante, grupos de individuos que expunham 

modelos da vida cotidiana a uma gera<;ao - afrouxando delicadamente a 

estrutura social e cultural, ao fundir a vida publica e privada, o trabalho e a 

diversao, a arte e a experiencia comum.''3 

Esse "afrouxamento" se reflete no modo com que o individuo passou a 

se relacionar com o seu corpo e com os outros corpos. 

Nessa decada, objetos de uso cotidiano e atividades que sao praticadas 

diariamente por n6s foram incorporados a arte. Com isso, os artistas nao s6 

colocaram o corpo em evidencia como tambem geraram urn rapido 

3 
Banes, Sally. Greenwich Village 1963- Avant-Garde, Performance e o Corpo Efervescente, 

Rio de Janeiro (Ed. Rocco), 1999, p. 13. 
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reconhecimento das obras por parte da popula<;ao que nao detinha urn 

conhecimento sobre os codigos artisticos. Privilegiar a<;oes simples que fazem 

parte da estrutura do dia-dia e que pertencem a um microcosmo, colocava em 

foco uma realidade proxima, palpavel e pertencente a todos, nao somente a 

individuos privilegiados que sempre estao aptos a desenvolver a<;oes 

grandiosas seja do ponto de vista moral, cultural, economico, etc. 

Filmes que expunham, em tempo real, atos praticados por todos como 

comer- Eat
4 de Andy Warhol - ou dormir- S/eep5

, tambem de Andy Warhol -

exemplificam a inten<;ao dos artistas de despertar uma nova forma de se 

relacionar com o que e habitual. Tanto nas obras a serem contempladas, como 

nos Happenings - que so existiam enquanto coletividade - o que ate entao nao 

era percebido por ser corriqueiro adquiria um novo valor e redimensionava as 

atividades e as rela<;Oes cotidianas. 

"Em sua propria banalidade, essas atividades ficavam carregadas de 

significado. Porque, ao examina-las- atividades a que todo o mundo se dedica, 

mas de maneira diferente -, a simultanea variedade e unidade da vida humana 

parecia evidente."6 

4 
Filme feito em 1963, com durac;ao de 45 minutos, onde urn amigo de Warhol, Robert Indiana, 

come urn cogumelo. 

5 Primeiro filme de Warhol (verao de 1963), onde o poeta John Giorno e filmado enquanto 

dormia. 

6
Banes, Sally. Greenwich Village 1963- Avant-Garde, Performance e o Corpo Efervescente, 

Rio de Janeiro (Ed. Rocco), 1999, P.167. 
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A aproximac;:ao entre vida cotidiana e arte retira o corpo - mediador entre 

essas duas dimensoes - das estruturas do puritanismo e do oculto. 0 corpo e 

desvendado, desembrulhado dos inv61ucros artificiais. Representado e 

apresentado nu. Seus processos biol6gicos sao desvinculados das atividades 

sociais e explorados individualmente - como exemplo, podemos citar o ja 

referido filme Eat. A busca e pela extrac;:ao do prazer contido nas atividades 

diarias, pela percepc;:ao dos sentidos empregados nessas atividades, pela 

humanizac;:ao das relac;:oes. Pela necessidade de fazer com que o individuo se 

perceba enquanto corpo fisico, nao somente enquanto intelecto, o corpo se 

fragmenta, se permite ser visto como carne. Quanto mais expostas, e mais 

detalhadas forem as partes do corpo, maior e a tentativa de tornar o individuo 

consciente da unidade existente entre seu corpo fisico e seu corpo mental. 

A arte dos anos 60 tira o corpo da dimensao do pecado, da repressao, 

da inacessibilidade e da alienac;:ao causada pelas restric;:oes sociais e o coloca 

na dimensao de agente e receptor de sensac;:oes e prazeres. Para exprimir 

impressoes fisicas comuns a maioria e mostrar de forma igualitaria todos os 

individuos, sao enfatizados pelos artistas os processos biol6gicos naturais da 

digestao - desde a ingestao do alimento ate sua excrec;:ao - da procriac;:ao e da 

morte. 0 que antes era pessoal e acontecia de modo privado torna-se publico. 

0 corpo torna-se o elemento principal de uma linguagem, em que os processos 

biol6gicos, os gestos e as marcas adquiridas constituem uma nova gramatica. 

Dentre esses processos, as apresentac;:oes que se utilizavam de 

demonstrac;:oes explicita ou implicitamente sexuais ganharam destaque. Nelas a 

critica ao pensamento er6tico burgues, em que o intercurso sexual e praticado 

de forma privada porum casal, se torna evidente. lnteragindo com a revoluc;:ao 
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sexual, a arte dessa decada, que tira a sexualidade do ambito privado e a 

apresenta de forma ousada e insolente, permite que sejam divulgadas novas 

possibilidades, experiencias e op<;6es sexuais. 

Nesse periodo, diferentemente da epoca atual - em que as doen<;as 

sexualmente transmissiveis, principalmente a AIDS, afastam os corpos e 

permitem o desenvolvimento de comportamentos sexuais nos quais nao existe 

o contato flsico entre os individuos -, a medicina, ao inventar a pilula e contribuir 

de forma eficaz com a dissocia<;ao entre sexo e procria<;ao, permite que haja 

urn crescimento no numero de parceiros, nas possibilidades sexuais e 

conseqOentemente nas formas de contato entre os corpos, de onde, 

efetivamente, resultavam os prazeres er6ticos dos anos 60. Tratando ainda da 

rela98o saude/prazer, e tambem diferentemente do que acontece hoje, o corpo 

era visto como sendo capaz de absorver, de forma nao prejudicial, qualquer tipo 

de substancias externas, como o alcool, os cigarros e as demais drogas. Esse 

pensamento fazia acreditar que nada de ruim aconteceria ao individuo que se 

aventurasse nos excesses e que a restri<;ao a essas praticas era somente de 

ordem cultural e/ou religiosa. 

Paralelamente aos artistas que enfatizaram as sensa<;oes prazerosas, 

outros buscaram atingir seus objetivos enfocando atitudes e comportamentos 

incomodos que causaram desprazer. Conforme Chrissie lles7
, numerosas eram 

as Performances que tinham como estrategia desestabilizar o espectador e 

7 
Chrissie lies. "Catharsis, Violence et Alienation de Soi: La Performance en Grande-Bretagne 

de 1962 a 1988" in L'Art au Corps - Le Corps Expose de Man Ray a Nos Jours, Musees de 

Marseille, 1996. 
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provocar sentimentos angustiantes e repulsivos, demonstrando as complexas 

articulagoes psiquicas que existem entre o prazer e a dor. 

Entre os artistas que utilizavam o proprio corpo para provocar 

sentimentos de aversao encontramos, entre outros, GUnther Brus, Hermann 

Nitsch, Chris Burden e Gina Pane. 

GUnther Brus e Hermann Nitsch pertenciam ao chamado Grupo de 

Viena. Ambos se iniciaram nas artes atraves da pintura e comegaram, entre os 

anos de 1962 e 1963, a desenvolver uma nova forma de linguagem, as 

chamadas Actions8
. Nelas, o artista sofre em seu proprio corpo interferencias 

que, por colocarem em risco sua integridade fisica, e em xeque valores mora is, 

sociais e religiosos, causam grande impacto. Esses artistas, como descreve 

Robert Fleck9
, acrescentaram a arte um carater obviamente blasfemo, 

escatologico, violento, ultrajante e de auto tortura, simbolizado em suas 

apresentagoes pela utilizagao de elementos que compoem o corpo fisico ou que 

pertencem a condigao humana, possuidores de uma forte carga simbolica, tais 

como: sangue, excrementos, orgaos sexuais, sensagao de perigo e 

agressividade. 

Hermann Nitsch, que a partir de 1957 abandona a pintura e passa a 

desenvolver o projeto denominado: ''Teatro de Orgia e Misterio", com o objetivo 

de criar uma "Arte Total", onde o intuito de estimular todos os sentidos era 

atingido atraves da reuniao de diferentes linguagens, tais como pintura, 

8 Action: Termo usado pelos paises de lingua alema para definir a arte da Performance dos 

anos 60/70. 

9 
Fleck, Robert. "L'Actionnisme Viennois" in L'Art au Corps- Le Corps Expose de Man Ray a 

Nos Jours, Musees de Marseille, 1996. 
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desenho, teatro, musica, e da utiliza<;:ao de elementos como cadaveres e 

entranhas de animais, sangue e objetos pertencentes as celebra<;:6es religiosas. 

A jun<;:ao desses elementos confere as apresenta<;:6es de Nitsch uma estetica 

semelhante a dos rituais de sacrificio. Nelas, o volume de sangue vertido, 

embora nao seja humano tras a tona, seja atraves da imagem, do contato, do 

sabor ou do olfato, sentimentos e sensa<;:6es de grande carga emocional que 

normalmente se encontram "guardadas" no inconsciente. 

1. e 2. Hermann Nitsch- Action FIAC, Paris 1975 (Galeria Stadler); in L'Art au Corps- Le Corps Expose de Man Ray il 
nosjours .. 
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Ao contrario de Nitsch, que sempre se apresenta com uma grande equipe, as 

Actions de Gunther Brus normalmente sao solitarias. Nelas, o artista, que 

possui uma forte preocupa<;ao formal, busca expressar de forma contundente 

sua indigna<;ao com o modelo socio-cultural em que vive, atraves da execu<;ao 

em seu proprio corpo de pinturas e de auto mutila<;oes. Brus, que com o 

decorrer de suas apresenta<;oes colocou sua vida em risco e provocou 

escandalos com a inclusao de atitudes sexuais e escatologicas, exerceu, 

segundo Robert Fleck, uma influencia definitiva sobre a obra de um importante 

artista da Body Art: Chris Burden. 

3. e 4. Gunter Brus- Action Ana, Paris 1964 (Galeria Stadler); in L'Art au Corps- Le Corps Expose de Man Ray a nos 

;ours .. 
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Chris Burden, diferentemente de Nitsch e de Brus, teve sua origem 

artistica na escultura. Seu envolvimento com a Body Art, que come9ou com a 

inclusao em sua pele, de formas criadas a partir de ferimentos, o levou por 

caminhos bern mais radicais, como o percorrido em uma apresenta9ao de 1971, 

quando recebeu no bra9o esquerdo o tiro de urn rifle. Sua forma de expressao 

baseia-se no perigo. E ele, o perigo de se ter o corpo atingido, que constitui sua 

escrita. 

5. Chris Burden- Shoot, 1971; in L'Art au Corps
Le Corps Expose de Man Ray a nos jours. 
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Gina Pane e uma artista que valoriza o gesto, o movimento do corpo. A 

dor, em sua obra, se faz presente atraves de ferimentos causados por objetos 

cortantes como laminas de gilete e de navalha, e pontiagudos, como pregos. 

Em suas Performances, que sao minuciosamente preparadas e que 

desenvolvem um tema contado atraves do tipo de ferimento e da forma como 

ele e adquirido, Gina faz nascer uma nova linguagem, onde a marca deixada no 

corpo pela a<;:ao sofrida durante a apresenta<;:ao se estabelece como um signo. 

7. Gina Pane - Action Sentimentale, Milao 1973 (Galeria 
Diagramma), foto Frangoise Masson; in L'Art au Corps - Le 
Coros Exoose de Man Rav a nos iours. 
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Amsterdam 1975 (Galeria De Appel), foto 
Frangoise Masson; in L'Art au Corps- Le Corps 

Expose de Man Ray a nos jours. 
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Deixando as decadas de 60/70 e passando para as decadas de 80 e 90, 

que foram gradualmente substituindo o estilo de vida comunitario pelo 

individual, e simultaneamente intensificando a difusao, e diminuindo o impacto 

dos fatos ocorridos em qualquer parte do planeta, chegaremos ao ambiente 

propicio para que o olhar se voltasse para o proprio corpo. Qualquer que seja o 

acontecimento noticiado, ele s6 vai deixar uma impressao profunda, se 

conseguir despertar no individuo que o assiste um sentimento de paridade, de 

semelhan<;:a com quem protagonizou o acontecimento divulgado ou sofreu as 

conseqOencias deste. 

A Body Modification cria uma rela<;:ao do artista com o corpo, totalmente 

diferente das estabelecidas pela Body Art e pela Performance. Nela a rela<;:ao 

corpo/objeto e independente da rela<;:ao tempo/espa<;:o, conforme entendida 

anteriormente. Nao ha distin<;:ao entre o artista e a obra, entre o sujeito criador e 

o objeto criado. 0 sujeito e o objeto e nao deixara de ser, independente do 

tempo e do espa<;:o em que se encontre. 0 evento artistico nao se reduz ao 

tempo da exposi<;:ao ou da apresenta<;:ao. 0 tempo de exposi<;:ao e o tempo de 

vida do individuo, e o espa<;:o destinado a ela e composto por todos os 

ambientes por onde ele circula. Nao existe aqui a premissa do pensamento 

racional, do discurso conceptual. A obra e determinada pelo inconsciente, pelo 

afeto. A obra e designada como sendo fundamental para a forma<;:ao da 

identidade do sujeito. 

Entre os iniciados na Body Modification, apresentamos aqui alguns 

names que foram escolhidos por se destacarem entre os possuidores de 

transforma<;:6es, seja pela quantidade, pelo tipo de altera<;:ao adquirida ou pela 
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regiao do corpo onde foi feita, seja pelas tecnicas e praticas por eles 

desenvolvidas, seja pelo trabalho que apresentam tanto nos shows alternatives, 

como na divulga9ao dos meios que permitem sua execu9ao. 

E interessante notarmos que a maioria desses individuos nasceu 

justamente na decada em que as performances, muitas vezes, eram baseadas 

em atitudes que expunham o corpo a ferimentos, e a dor, a decada de 70. 

Adepto da Body Modification, Erik Sprague vem alterando regularmente 

seu corpo com o intuito de se transformar em um homem lagarto. Filho de 

militar, nasceu em 1972 e viveu seu primeiro ano em Fort Campbell, uma 

base militar de Kentucky. Ap6s esse periodo seus pais, ambos professores 

- seu pai era instrutor na Escola Militar Mountain Warfare School - mudaram-se 

para a regiao de Nova York, perto da fronteira do Canada, onde ap6s dois anos 

nasceu sua (mica irma. 

Tendo sido sempre um excelente aluno, Erik, ao terminar com merito o 

2° grau, adquiriu nao s6 a oportunidade de escolher, entre as varias 

universidades, para qual iria, como tambem assegurou o direito de receber um 

bolsa de estudos integral. Em 1990, formou-se com distin9ao e merito bacharel 

em filosofia pelo Hartwick College em Oneonta, Nova York. Continuou seus 

estudos nessa area ate obter seu doutorado na Universidade de Albany. 

Em entrevista dada a Shannon Larratt (editor e redator do BME -Body 

Modification Extreme), Erik, que tem seu interesse dividido entre a filosofia 

medieval, onde vem desenvolvendo uma pesquisa sobre as estruturas e formas 

de divisao das classes entre especies e generos, a psicologia quantica, 
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desenvolvida por Robert Anton Wilson, e a ideia de "personalidade multipla 

controlada", em que a realidade conforme a vemos e apenas uma, e a reagao 

que temos em relagao a ela se da conforme o que permitimos segundo nossa 

educagao, nosso desejo e nossa estrutura, declara acreditar no beneficio e na 

alteragao da qualidade de vida que a conscientizagao do nosso lado instintivo e 

ancestral pode nos dar: 

"Se deixarmos nosso lado animal extravasar conscientemente, muito de 

nosso comportamento nao seria obscuro para n6s." 

lnterligando os conhecimentos adquiridos nessas areas de interesse, 

Erik passou a ver que as atitudes, as ag6es, as formas com que os seres agem, 

estao associadas nao apenas a forma fisica que possuem, mas tambem a 
forma que acreditam ou que desejam ter. Diante desse raciocinio, o fato de 

conseguir, evidenciar e explicitar uma unidade entre a realidade e o desejo, 

entre o concreto e o imaginado, certamente colaborara para aumentar a auto 

estima, fortalecer a ligagao da unidade com o todo, e conseqOentemente 

potencializar a capacidade instintiva do individuo agir, o que permitira a este 

manifestar, de forma muito mais clara, seu verdadeiro Eu. 

A partir dessa compreensao, e com o intuito de sentir uma unidade entre 

seu corpo e sua mente, Erik que ja havia comegado a adquirir de forma 

aleat6ria piercings, tatuagens e um alargador em cada orelha, passa a idealizar 

e a planejar as formas, os desenhos, as cores e as tecnicas a serem utilizadas 

em suas novas modificagoes corporais. Seu objetivo: transformar-se 

esteticamente em urn Homem Lagarto. 
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"0 que pretendo e me sentir sadio em rela<;ao a minha expressao, em 

rela<;ao a que e quem sou.''10 

Para tal, ate o momenta, tatuou sobre seus bra<;os, maos, rosto e 

pesco<;o escamas verdes, alterou seu perfil atraves do implante - feito por 

Steve Haworth - de quatro pequenas esferas de teflon em cada uma das 

sobrancelhas, lixou os dentes frontais, alongou e bifurcou a lingua em duas 

cirurgias a laser, feitas com urn intervale entre elas de tres meses. 

9. Erik Sprague- implante e escamas faciais 
desenhadas, iniciando o processo de 
preenchimento dessas. lmagem veiculada 
pelo site: http://bmeworld.com/amagol 

10 
Entrevista de Erik Sprague dada a Shannon Larratt (editor e redator do BME - Body 

Modification Extreme), veiculada no site: http://www.bme.freeq.com/ 
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10. Erik Sprague- terrninando o processo de preenchimento das escamas facials. lmagem veiculada 
pelo site: http://bmeworld.com/amago/ 
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0 fato de se transformar esteticamente, de modo consciente e planejado, 

em urn ser que evidencie e tome concreto o que antes era intuido, permite ao 

individuo desenvolver e ter sob controle urn processo que gradualmente 

fortalece, atualiza - atraves do surgimento de novas tecnicas e materiais - e 

refon;:a seu elemento identificador. Estabelece-se assim urn ciclo, onde a 

imagem refon;:a o que se sente e vice-versa. 

Atualmente esse performer, que e membro do circo de Jim Rose 11 e 

desenvolve trabalhos com o Grupo TSD12
, buscando sempre em suas 

apresenta<;:6es, assim como em sua aparencia, inovar e ultrapassar seus limites 

fisicos, e consequentemente psicol6gicos, mantem urn diario no seu site na 

Internet. Essa atividade a primeira vista se contrapoe ao carater inovador e 

mutante de sua aparencia, mas certamente serve ao seu desejo de se expor, 

de se fazer notar. E interessante percebermos que como para Erik, as 

interferencias corporais nao estao associadas a lembran<;:as de acontecimentos 

ou pessoas, e sim a necessidade de tornar uno sua essencia e seu fisico, o 

recurso de conservar a memoria dos acontecimentos recai sobre a escrita e 

sobre o habito, normalmente praticado por jovens, de escrever urn diario. A 

diferen<;:a e que nao e urn diario particular, e sim publico. Urn diario feito na 

rede, disponivel a qualquer urn que ascese seu site. 

11 
Jim Rose e um americano de 48 anos, que possui um circo, que pode ser chamado de show 

de horrores. Seus componentes, todos freaks, se apresentam em performances bizarras e 

ins61itas. 

12 
Grupo especializado em apresentar rituals de suspensao. Site: http://www.suspension.org/ 
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"Acho importante destacar que a maioria das pessoas nao acha que sou 

estranho por causa da aparencia, e sim pelas minhas ideias e cren<;:as."13 

Gostariamos de mencionar outros dois individuos que, como Erik, 

planejaram uma modifica<;:ao corporal com base na aparencia de animais de 

outras especies. 0 primeiro, que ja foi citado no capitulo referents a 
representa<;:ao do corpo no seculo XX (ver toto 7, cap. 2), e Horace Ridler, 

conhecido como o Grandi Omi, que se transformou no Homem Zebra em 1943. 

A segunda e Priscilla Davanzo, que vern gradualmente se transformando na 

Mulher Vaca. 

Horace nasceu em Londres em 1892. Pertencente a uma familia 

privilegiada economicamente, foi educado com o auxilio de urn preceptor, Joe 

Green, que tinha passado varies anos, na sua juventude, trabalhado em circos. 

As diversas hist6rias, contadas por Green sobre a vida no circe, os truques e a 

magia desse ambiente, certamente encantaram e fascinaram o entao garoto 

Horace que, anos mais tarde, impulsionado pela total falta de voca<;:ao para os 

estudos, cumpriu o servi<;:o militar. Com a morte de seu pai, herdou urn capital 

consideravel que rapidamente foi dilapidado com festas, jogos, etc. Quando 

estourou a I Guerra Mundial, voltou ao exercito, lutou e foi condecorado por 

heroismo. De volta para casa sem dinheiro e sem profissao, Horace resolveu 

que ganharia a vida mudando sua aparencia atraves de tatuagens e se 

apresentando no local que certamente tinha ficado guardado em sua memoria: 

o circe. 

13 
Entrevista de Erik Sprague dada a Shannon Larratt (editor e redator do BME - Body 

Modification Extreme), veiculada no site: http://www.bme.freeq.com/ 
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Priscilla nasceu em Sao Paulo. Hoje aos 23 anos, estudante de artes 

plasticas na Universidade Estadual de Sao Paulo (UNESP), cursando 

paralelamente sueco e violoncelo, come<;:ou no ano passado a receber 

sistematicamente, em seu corpo, tatuagens baseadas nas manchas do couro 

das vacas holandesas. 0 intuito de transformar-se na mulher vaca e provocar, 

de forma contundente, uma reflexao sobre a primazia da especie humana em 

rela<;:ao as outras. 

Em entrevista dada ao Correia Brazi/iense14
, essa artista, que e uma das 

poucas mulheres a possuir uma interferencia corporal desse porte declara que 

mesmo tendo interesse pelas formas de modifica<;:6es corporais desde os 13 

a nos, s6 adquiriu sua primeira tatuagem, a palavra Livmoder- utero em sueco 

- aplicada no t6rax, aos 18 anos. 

11. Priscilla Davanzo - T atuagem 
Livmoder. Detalhe da foto apresentada 
na Revista Veja- 29 de Novembro de 

2000. 

14 
Felippe, Cristiana. "Corpo Animal" in Correio Braziliense, Brasilia, 06 de Dezembro de 2000. 
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Nesta mesma linha tatuou nas costas a frase, retirada de um trabalho do 

artista plastico Leonilson: " Para quem comprou a verdade, os louros, o cetro, o 

tombo". Tambem nas costas, na altura da escapula foram feitas em branding 

- queimadura a ferro - duas marcas elipticas, que simbolizam as cicatrizes 

deixadas por remotas assas de anjo que lhe foram arrancadas. 

12. Priscilla Davanzo. foto veiculada no stte: 

http://www.gothic.art.br/ 
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0 projeto de se transformar na mulher vaca recebeu o nome de "As 

vacas comem duas vezes a mesma comida". Essa frase, retirada de urn poema 

de Arnaldo Antunes, nos coloca diante do fato de as vacas terem a capacidade 

de ruminar, de absorver o que e importante para a manuten<;:ao de suas vidas, 

em duas etapas distintas, separadas por urn intervalo de tempo. Ao escolher 

essa frase para batizar seu projeto, Priscilla estabeleceu uma analogia entre o 

elemento fundamental para manter a vida do animal irracional e o alimento 

determinante para manter a vida do ser racional. De forma ir6nica, essa 

analogia busca delatar a eficiencia de cada uma dessas especies em nutrir-se 

do que as mantem vivas e diferentes. 

"Nao digerimos as ideias que recebemos dos livros e filmes apenas 

consumimos sem refletir"15 

Priscilla, que nao se apresenta em performances, nem em shows 

alternativos, escolheu o veiculo do video para expor seu projeto a urn maior 

numero de pessoas. Como produto dessa escolha, o video "Geotomia" - termo 

formado pela jun<;:ao das palavras geografia e anatomia -, dirigido pelo seu 

tatuador Marcelo Garcia, nos mostra, entre reflexoes e depoimentos da artista, 

algumas sessoes de tatuagem onde o processo de transforma<;:ao vern se 

desenvolvendo. 

Ao ler uma materia veiculada pelo jornal 0 Estado de Sao Pau/o
16

, em 

que Priscilla faz a seguinte declara<;:ao: "E muito chato ser humano, 

15 Felippe, Cristiana. "Corpo Animal" in Correia Braziliense, Brasilia. 06 de Dezembro de 2000. 

16 
Stanisci, Carolina. "Artista Tatua Manchas de Vaca no Corpo" in 0 Estado de Sao Paulo. Sao 

Paulo, 09 de Novembro de 2000. 
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entediante.", lembramos imediatamente de uma cena do filme de lara Lee, 

Prazeres Sinteticos
17

. Nela um rapaz, assiduo freqOentador dos clubs, vestido 

com um traje na cor prata, lembrando os usados pelos astronautas, com o 

rosto, o cabelo e as maos pintados na mesma cor, justifica sua aparencia dando 

o seguinte depoimento: "A terra e muito chata, por isso eu venho aqui. Aqui 

posse me apresentar como me sinto". 

0 tedio, a mesmice do corpo fisico, a monotonia dos lugares concretes, 

reais, que sao desprovidos de efeitos especiais, para sujeitos que estao 

acostumados a constantes modificac;:oes e a ver a fantasia representada de 

forma tao real, grac;:as aos avanc;:os na area da tecnologia, da informatica e da 

realidade virtual, juntamente a assimilac;:ao da alta velocidade com que tudo se 

modifica e rapidamente se torna igual, fazem com que o individuo anseie 

constantemente por novidades, por mudanc;:as, que lhe causem novas e 

intensas sensac;:oes. 

Podemos analisar a declarac;:ao feita no filme, como querendo dizer: tudo 

pelo que eu me interesso ou eu ja conhec;:o e em breve nao me servira mais, ou 

nem vale a pena conhecer porque ja esta superado. Se no real nada vale a 

pena, s6 me resta a fantasia. Nela posse controlar nao somente as ac;:oes e 

reac;:oes, como tambem o tempo e o Iugar, inclusive o Iugar chamado corpo, ao 

qual estou preso durante toda a vida. 

17 Lee, lara- Diregao I Roteiro- Filme: Prazeres Sinteticos- Caipirinha Productions, 1995. 
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Pertinente a essa linha de raciocfnio encontramos o depoimento de 

Oliver, performer que se apresenta em shows alternatives e e o fundador do 

Tribal ACT- Studio de Body Piercing, Tatouage et Modifications Corporelles, 

localizado em Paris. Filho unico, nasceu em 1974 em Angers, Franga. 

14. Oliver - mostrando o 
diiimetro do furo feito em sua 
lingua; in Changer le Corps? 
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Em entrevista dada a Stephanie Heuze18
, Oliver diz ter comet;:ado a 

intervir em seu corpo devido a um desejo inconsciente, instintivo, uma 

necessidade, qualificada por ele como fundamental. Tendo crescido num 

ambiente que lhe permitiu um facil acesso ao mundo dos her6is produzidos pela 

fict;:ao cientifica e pela tecnologia, nao atribui seu gosto pelas modificat;:t5es 

corporais como sendo um desejo de se apropriar dos rituais praticados a 

seculos por outras sociedades, e sim, como a forma de se igualar a esses seres 

fascinantes e possuidores de muitos poderes, que, quando criant;:a, povoavam 

sua imaginat;:ao, fazendo-o sentir-se um ser especial, pertencente a um grupo 

de seres evoluidos, possuidores de capacidades superiores. 

"Sou uma criant;:a ocidental do seculo XX, alimentada por fict;:ao 

cientifica, e nao uma criant;:a de origem Massi ou Dayak."19 

Sabemos que para a criant;:a, confundir-se com os her6is das hist6rias 

em quadrinhos, dos desenhos animados e dos filmes e uma coisa natural, que 

auxilia de modo prazeroso seu desenvolvimento psiquico e mental. Todos n6s 

ja desejamos ser e por muitos mementos ja fomos nossos personagens 

favorites. A diferent;:a, presenciada nas ultimas decadas na forma como as 

hist6rias e os personagens afetam as criant;:as, e causada, entre outros 

motivos, pelo desenvolvimento de tecnicas que permitem efeitos especiais cada 

vez mais perfeitos e realistas - que possibilitam, entre outras coisas, a 

apresentat;:ao convincente de seres com as mais estranhas aparencias - e pelo 

aparecimento de novas meios de veiculat;:ao das hist6rias. 

18 
Heuze, Stephanie. "Le Piercing, um Ritual Contemporain" in Changer le Corps?, Paris 

(Ed. La Musardine), 2000. 

19 
Heuze, Stephanie., op. cit, 2000. 
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Atualmente, com o avan<;:o tecnol6gico, os her6is das hist6rias contadas 

pelos livros, discos, filmes e desenhos de anima<;:ao, onde os personagens 

eram mostrados ou descritos em seus pormenores, e agiam segundo urn 

enredo fechado e determinado pelo autor, foram transportados para os jogos 

eletronicos e para a realidade virtual, onde a crian<;:a se percebe diretamente 

responsavel pela a<;:ao, pelo desempenho, pelo sucesso ou fracasso da missao, 

pela vida ou pela morte do her6L A crian<;:a ve o her6i como sendo ela propria. 

Ela age como o personagem nao somente nos mementos de fantasia 

posteriores ao seu contato com a hist6ria, mas tambem durante o periodo em 

que esta esta se desenvolvendo. 

Oliver conta que sua primeira manipula<;:ao corporal foi feita aos 15 a nos, 

com uma agulha - objeto que ate entao lhe causava urn profundo desconforto. 

Mesmo dizendo acreditar que nao ha qualquer liga<;:ao entre as modifica<;:5es 

corporais contempon3neas e as praticadas pelas sociedades pre-letradas em 

Rituais de Passagem, ele reconhece que fez sua primeira interferencia corporal, 

justamente na adolescencia, por necessitar de urn elemento concreto que 

assinalasse a mudanc;:a que estava ocorrendo com ele. Durante a interfen3ncia, 

as sensa<;:5es ruins que ele nutria em rela<;:ao as agulhas, e a possibilidade de 

ser espetado por elas, foram desaparecendo e dando Iugar a sensa<;:5es de 

alivio e de total lucidez. 

0 fato dele ter escolhido um tipo de interferencia que, para ser realizada, 

se utilizava justamente do objeto que ate entao lhe causava afli<;:ao, fez com 

que a mudan<;:a que estava acontecendo com ele de forma natural, fosse 

acrescida da supera<;:ao, nao apenas fisica da dor, mas tambem psicol6gica de 

um medo. Ao enfrentar a ac;:ao, no proprio corpo, de urn objeto que lhe 
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despertava sensa<;:oes ruins e reagir favoravelmente a ela, ele se fortaleceu e 

se superou. 

A partir desta experiemcia, Oliver, que viveu um periodo no Canada 

- onde existe um grande numero de pessoas possuidoras de piecings e de 

modifica<;:oes corporais -, teve varias outras e come<;:ou a trabalhar como 

performer em shows alternatives e piercer, ou seja, seu instrumento de trabalho 

passou a ser justamente o objeto que antes lhe causava horror. Devido a essa 

escolha, ele mantem um contato permanente com o objeto que representava 

parte de seus receios, que despertava um de seus medos. Manipula-lo, 

perfurando tanto o proprio corpo, como o corpo de quem o procura 

profissionalmente, e uma garantia de liberdade, uma constata<;:ao de estar indo 

alem, refor<;:ada pelo aumento do grau de dificuldade, perigo e esfor<;:o impostos 

em cada uma de suas novas apresenta<;:6es. 

A primeira regiao do corpo que ele perfurou, como profissional, foi o 

genital feminino (pequenos labios). Desde entao, ele vern se dedicando, 

paralelamente as performances e as manipula<;:5es corporais, como forma de 

melhor compreender o corpo humano, ao estudo informal da anatomia, 

psicologia e farmacologia. 

Suas primeiras performances, realizadas na cidade de Montreal, foram 

apresentadas em boates gay e sado-masoquistas. Nelas, o publico assistia 

estupefato ele aplicar de 20 a 100 agulhas sobre seu corpo. Hoje, como reflexo 

de sua evolu<;:ao pessoal, seu trabalho que, assim como seu publico tambem 

evoluiu, exibe a<;:oes mais radicais, com a de puxar, atraves de uma corda 

pressa a ganchos que perfuram a parte interna de seu bra<;:o, um indivfduo 

deitado sobre uma cama de pregos. A rea<;:ao da plateia a esses rituais 
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contemporaneos, bern como as sensagoes do petformer encaminham ambos 

para uma especie de transe, que Oliver descreve da seguinte forma: 

"0 transe psicol6gico e uma coisa, mas o transe espiritual e outra. E 

muito dificil de explicar, mas ele marca uma etapa, uma nova percepgao, uma 

percepgao mais agugada, tanto de quem pratica a agao, como de quem a 

assiste." 

15. Oliver- Pertormance de Tribal Act, Paris 1999; in Changer /e Corps? 

Podemos dizer que os assim chamados shows alternativos, por 

trabalharem com elementos carregados de sentidos, como nudez, sangue e 

ferimentos, evocam e fazem interagir entre si, tanto em quem se apresenta, 

como em quem assiste a apresentagao, sensagoes e sentimentos ancestrais, 

complexos, antagonicos e extremamente profundos. 
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Os shows tern como ponto alto a suspensao - ritual moderno 

transformado em espetaculo - onde urn ou mais indivfduos sao suspensos 

atraves de anz6is que o perfuram e o sustentam. A quantidade de anz6is e 

determinada pelo peso do indivfduo, ja a posigao em que o corpo sera 

suspenso e o tempo que esta vai durar, variam dependendo do dominic que o 

sujeito tern sobre seu corpo. 

Nesses espetaculos que comegam com perfuragoes mais simples e com 

jogos entre os participantes, que se revezam nas atividades de aplicar e 

receber perfuragoes e adornos, ha uma cumplicidade entre os participantes, e 

entre os participantes e a plateia. 0 local da apresentagao e preparado de 

forma a alterar os sentidos de todos os presentes e de dar ao onfrico a 

dimensao de real: velas se encarregam da iluminagao, varetas de incenso 

perfumam o ambiente, sons ritmados induzem ao transe. No palco, figuras 

improvaveis, exercem de forma ludica atividades extremamente violentas, que 

retratam corpos sendo perfurados sem que haja a presenga de sangue nem a 

expressao de dor. 0 que antes pertencia s6 ao imaginario se lorna concreto e 

se materializa atraves de corpos humanos. Nesses espetaculos os limites 

superados nao sao apenas dos participantes, mas dos espectadores tambem. 
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16; 17 e 18- Shows Atternativos- Atividades que precedem as suspens5es; in Xed I Fido I Jonh 
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19- Shows Alternatives - Atividades que precedem as suspens6es; in Xed I Fido I Jonh 
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20 e 21. - Shows Alternatives - Figuras lmprovaveis; in Xed/ Fido / Jonh 

22.- Shows Alternatives -\nicio suspensao; in Xed I Fido/ Jonh 
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23. - Shows Altemativos - Suspensao; in Xed I Fido I Jonh 
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Steve Haworth e o criador, entre outras - como a nova tecnica de 

aplicagao do piercing, e da utilizagao de um instrumento de eletrocauterizagao 

para executar marcas na pele -, da mais surpreendente tecnica de modificagao 

corporal atual, a 30 Art. Atraves dela e dos instrumentos por ele desenvolvidos, 

elementos de ago cirurgico, teflon, ou ate mesmo coral, sao implantados sob a 

pele, de forma total ou parcial- "sudermal/transdermal". 

24. lmplante Sudermal • esferas de teflon aplicado no 

t6rax; in Changer fe Corps? 
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Desde os 12 anos, Steve passava suas ferias trabalhando na linha de 

produifao da industria de seu pai, localizada em Phoenix - Arizona, que 

produzia materials para cirurgias oftalmicas. 0 contato com pe9as destinadas a 

opera~t6es delicadas e as se96es de videos, assistidas por ele, sabre essas 

cirurgias, possibilitaram mais tarde que ele criasse instrumentos que 

permitissem a implanta~tao da 3 D Arl. 

Em 1989, Steve comeifOU a produzir em sua garagem os instrumentos 

que a fabrica, vendida em 1986, produzia. Aos poucos, por achar enfadonho e 

repetitive fabricar sempre os mesmos instrumentos, foi introduzindo em seu 

neg6cio a fabrica~tao de j6ias corporais, ate que os instrumentos com finalidade 

exclusivamente medica cederam espa<;:o aos que objetivavam a estetica. 

Haworth, que sempre se interessou pela aparencia dos alienfgenas, nao 

conseguia e ainda nao consegue entender por que as cirurgias plasticas 

somente eram e sao realizadas com o intuito de tamar o indivfduo 

principalmente as mulheres- urn ser humano padrao. 

E contradit6rio constatarmos que uma sociedade que valoriza a 

identidade, a exclusividade e a unicidade, utilize a maioria de suas inova<;:oes 

referentes a estetica, desde as realizadas na area dos cosmeticos ate as 

praticadas na area das cirurgias, para tamar o mais homogeneo, o mais simile 

passive! os individuos. Essa incoerencia, que faz com que o diferente seja ao 

mesmo tempo desejado e repudiado, e alimentada entre outros setores pela 

moda, que estabelece, dentro de periodos distintos, o limite para se ser 

diferente. 
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Sem falarmos da aceitayao causada pela inclusao na moda, mas 

considerando que grande parte dos adeptos da Body Modification frequentam 

os mesmos lugares, podemos verificar que mesmo as tatuagens e os piercings 

mais radicais ja nao identificam o individuo que os possui como sendo um ser 

totalmente diferente, unico e inovador, que se destaca totalmente dos demais. 

Era necessaria o aparecimento de uma nova forma de intervenvao corporal, 

para que atraves da estetica o carater de unicidade fosse resgatado. Essa 

tecnica, sem duvida, e a 30 Art. A sensavao de se deparar com um corpo 

possuidor de implantes subcutaneos e totalmente diferente da de ver um corpo 

com piercing e/ou tatuagem. 0 fato de o objeto estar totalmente sob a pele nos 

da a sensa9ao de que a alteravao presente na silhueta e inata, de que o 

indivfduo e fruto de uma mutavao genetica ou de que pertence a uma outra 

especie. 

26. lmplante Sudermal de j6ias corporals; in site: http://www.bme.freeq.com/ 
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Steve estabelece como regra que um indivfduo s6 pode receber um 

implante 30, se ja possuir ao menos um piercing, pois somente quem os 

possui, sabe exatamente quais os cuidados que deve tamar durante o periodo 

de cicatrizac;;ao e tern consciencia de como e possuir uma modificac;;ao corporal. 

Para se fazer um implante 30, e necessaria a utilizac;;ao de um 

instrumento desenvolvido por Steve, chamado de "elevador subcutaneo". Esse 

instrumento, criado com a finalidade de se fazer um implante no rosto, mais 

precisamente na testa, permite que todos os elementos a serem inseridos sob a 

pele de uma determinada regiao do corpo a penetrem a partir de uma (mica e 

pequena incisao, o que facilita a sutura e a inexistencia de cicatrizes. 0 tempo 

gasto para cada intervenc;;ao depende exclusivamente do tipo de camada 

fibrosa que o individuo possui. Para que os implantes nunca sejam executados 

pr6ximos a um nervo, e utilizado um aparelho, que tambem foi criado por Steve, 

para detectar a localizac;;ao deste e suas ramificac;;oes. 

0 objeto implantado e passive! de ser removido ou substituido conforme 

o desejo do individuo que o possui. Para se executar uma substituic;;ao, seja 

devido a troca do modele da j6ia, seja devido ao aumento da sua dimensao, e 

necessaria que se respeite um periodo de no minima dois meses. 

Ate a epoca de sua entrevista dada ao BME, Steve ja havia feito entre 

150 e 175 implantes, em um numero estipulado entre 130 e 140 individuos. 

Destes, 30 ou 40 foram aplicados no penis, e a grande maioria no centro da 

regiao external do t6rax. 
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27. lmplante e Escarifica~oes aplicados na regiao external do torax; in Changer le Corps? 
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0 implante feito no orgao genital, assim como o piercing, nao e apenas 

estetico, mas tambem funcional. Tanto um como outro intensificam e 

diversificam as sensagoes percebidas pelo proprio corpo e as propiciadas aos 

parceiros. Par manter o objeto em toda sua extensao sob a pele, fazendo com 

que, no local onde esta aplicado, o penis aumente tatil e visualmente seu 

diametro, essa tecnica mexe diretamente com uma das grandes questoes da 

sexualidade masculina. 

Sabemos que ao Iongo dos tempos, varias foram e sao as formas 

utilizadas para aumentar o tamanho do penis. 0 Kama Sutra20
, escrito no 

seculo Ill, par exemplo, sugere metodos para que isso ocorra, que variam entre 

receitas feitas com ervas e oleos, que devem ser esfregados ao penis, 

perfuragoes, que possibilitam o usa de elementos de formas, tamanhos e 

materia is diversos e o usa dos Apadravyas, que sao adornos colocados sabre o 

penis, confeccionados em cinco modelos diferentes21
, usados conforme o efeito 

pretendido. Os Apadravyas originais eram feitos em ouro, prata, cobre, ferro, 

marfim, chifre de bufalo, madeira, estanho ou chumbo. Os implantes 

contemporaneos sao a versao internalizada dos Apadravyas indianos. 

0 BME - Body Modification Extreme - que e o mais complete site sabre 

modificagoes corporais, apresentando fotos, entrevistas, depoimentos, 

novidades, chats, enderegos de lojas de estudios e de clinicas, compras on line, 

20 
Vatsyayana, Mallanaga. Kama Sutra, tradw;:ao de Wallensir Dutra, segundo a versao classica 

de Richard Burton e F. F. Arbuthnot. Rio de Janeiro (Ed. Zahar), 1986. pp. 203-204. 

21 
Os modelos sao: "Pulseira" - tem o tamanho do penis e a superficie exterior coberta de 

pequenas saliencias asperas. "Par''- formado por duas "Pulseiras". "Bracelete" - composto por 
duas ou mais "Pulseiras" unidas entre si. "Bracelete Simples" - formado por um fio metalico 
simples enrolado em torno do penis. "Kantuka" ou "Jalaka" - tuba oco aberto nas duas 
extremidades, possuidor de uma superficie extern a aspera, que e preso a cintura do homem. 
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etc. foi criado em 1994 pelo homem que ate hoje e seu redator e editor, 

Shannon Larratt, com a finalidade de transmitir informac;;oes e criar uma 

"comunidade". 0 fato de reunir todas as informac;;oes em um unico Iugar, 

possibilita que 0 indivfduo tome consciencia de que ele nao e 0 unico que 

deseja e/ou possui certos tipos de alterac;;oes corporais, bem como que conhec;;a 

tecnicas diferentes e saiba quem sao os profissionais que as executam. Sem 

duvida alguma, o f<kil acesso a essas informac;;oes permitiu um aumento no 

numero de pessoas que adquirem modificac;;oes corporais. 

Shannon, que classifica os implantes esteticos como formadores de uma 

2" Gerac;;ao dos Modern Primitives, comec;;ou a brincar com seu corpo com a 

idade de 10 a nos. Mas foi somente a partir dos 16 que ele passou a adquirir 

varios piercings e varias tatuagens, em diferentes regioes do corpo. Em 

entrevista dada a Raven Rowanchilde, divulgada no site BME, diz que : " tive 

outros problemas em minha vida e eles se manifestaram fisicamente em meu 

corpo." 

28. Shannon Larratt - durante cirurgia para bifurca9ao da 
lingua; in site: http://www.bme.freeq.com/ 
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30. Shannon Larratt- Pocketing e Alargador de orelha, in site: http://www.bme.freeq.com/ 

Navegando no BME ou pesquisando em livros e revistas especializadas 

em Body Modification, podemos notar que a grande maioria dos individuos que 

possuem e/ou que executam modificagoes mais radicais, as chamadas 

modificagoes extremas, sao do sexo masculine. Shannon encara essas 

modificagoes como uma extensao do proprio comportamento masculine e 

acrescenta que das poucas mulheres adeptas a essas praticas, a maioria 

possui um comportamento em que se pode notar um elevado numero de 

caracteristicas masculinas. 

Uma das mulheres que possui um estudio de piercing e tatuagem e 

Fabiola. Hoje com 27 anos, Fabiola, que foi vitima entre outras coisas de uma 
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grande contradir;:ao, conta em depoimento veiculado no BME, que cresceu num 

lar muito conservador e que quando crianr;:a sofreu abuse sexual. 

Aos 15 anos ela adquiriu sua primeira tatuagem e aos 16 seus dais 

primeiros piercings, um no mamilo e outre no umbigo. Ainda nessa idade 

comer;:ou a trabalhar em lojas de tattoo e a conhecer de perto as diferentes 

escolas de tatuagem. Mais tarde, ela comer;:ou a estudar veterinaria na 

Universidade de Berlim. Durante o curse, trabalhando como assistente de 

veterinaria, manteve contato direto com elementos que constituem o organismo 

animal: tecidos, 6rgaos, sangue; e com os objetos utilizados para a cura e 

analise destes: agulhas, suturas, procedimentos cirurgicos, etc. Paralelamente 

a essa atividade, Fabiola comer;:ou a se apresentar em noites dedicadas ao 

Fetiche ou ao Sado-Masoquismo, promovidas por diferentes clubes da cidade. 

Nessas apresentar;:oes, suas performances sempre se utilizavam do ato de 

perfurar a pele, tanto para a colocar;:ao de j6ias definitivas, como para a 

colocar;:ao das que eram usadas somente durante a apresentar;:ao. 

Fabiola define que suas tatuagens e seus 

piercings marcam nao so mente sua 

personalidade, destacando-a dos demais, mas 

tambem seu crescimento como ser humane e o 

retorno de sua alto estima. Foi somente ap6s a 

aquisir;:ao dos piercings genitais - um nos 

pequenos labios e outre no clitoris - que ela 

deixou de ter vergonha do seu sexo, voltou a se 

olhar no espelho e assumiu seu corpo como 

sendo um corpo de mulher e nao de uma crianr;:a. 
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Segundo o que acredita, as intervenc;:oes feitas em seus 6rgaos sexuais 

representam uma protec;:ao contra possfveis tentativas reais de novas violac;:oes. 

Segundo a nossa percepc;:ao, essas intervenc;:oes representam nao s6 uma 

protec;:ao constante contra as lembranc;:as, as sensac;:oes e os medos oriundos 

do abuso sofrido, abrandando e revertendo os sentimentos e as ideias 

provenientes da violencia vivenciada, como tambem representam uma forma de 

reverenciar o corpo que foi violado, de torna-lo mais bela e de aceita-lo. Ao ter 

escolhido para adornar a regiao pela qual seu corpo foi violado, a tecnica que 

faz com que as j6ias penetrem o corpo, ela realiza uma especie de reproduc;:ao 

do ato a que foi submetida. S6 que dessa vez, diferentemente da ac;:ao sofrida 

na infancia, o ato que e praticado por sua vontade e desejo, da a ela a posse de 

seu corpo. 

Joyce McDougall, em seu livro Teatros do EU, apresenta uma reflexao 

que nos ajudara a compreender a escolha de Fabiola: 

"0 Eu de cada indivfduo ajusta continuamente suas contas com o 

passado e assim reproduz, infatigavelmente, os mesmos dramas. Justamente 

aqueles que o Eu de outrora, ainda crianc;:a, vivera em sua vontade de 

sobreviver psiquicamente em meio a urn mundo de adultos. Quer 

manifestem-se sob forma de neuroses, de problemas de carater ou de 

perturbac;:oes narcfsicas, de adicc;:oes ou perversoes, de psicoses ou 

psicossomatoses, esses enredos psfquicos sao sempre invenc;:oes artesanais 

que, no entanto, as vezes se aproximam de uma verdadeira obra de arte.''22 

22 
McDougall, Joyce. Teatros do EU. Rio de Janeiro (Ed. Francisco Alves), 1992, p.12. 
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Nao queremos aqui associar as altera<;:6es sexuais, sejam femininas, 

sejam masculinas, com situa<;:6es extremas, dificeis e desprazerosas. Muitas 

delas sao feitas visando apenas a intensificar e aumentar o prazer. 

Paula P-Orridge, por exemplo, nos apresenta raz6es totalmente 

diferentes das de Fabiola. Todas as suas marcas corporais, tanto as tatuagens, 

como os piercings, foram feitos para celebrar e registrar um momenta, uma 

experiencia, um romance. Seus dais primeiros furos !he foram feitos nas 

orelhas, quando tinha 6 anos. Em seguida aos 19 colocou um piercing labial. 

Aos 20, fez mais tres piercings nas orelhas, um no clitoris e um nos grandes 

labios. Ap6s o nascimento de sua primeira filha, furou os mamilos e o umbigo. 

Atualmente, Paula possui cinco 

piercings nos grandes labios. Destes 

cinco, por nao haver espa<;:o para se 

executar um novo furo, dais estao 

colocados no mesmo orificio. Todas 

essas j6ias, por ela chamadas "talismas 

do amor", sao na verdade aneis 

utilizados para o piercing "Principe 

Albert"23
, que pertenciam a cinco 

amantes diferentes. 

32. Paula P-Orridge, foto de 
Christine Alicino; in Tatuaggi Corpo 
Spirito. 

23 
Principe Albert- Nome dado a um tipo de piercing genital masculine. 
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Construir um novo corpo, modificar sua superficie, subtrair ou expandir 

dimensoes, formas, prazeres e sensaqoes predeterminadas geneticamente pela 

especie possibilitam, a nosso ver, duas circunstancias distintas. A primeira, que 

age de forma segregaticia, diz respeito as condiqoes atuais de vida e a relaqao 

que se estabelece entre o individuo e os outros. Em relaqao a esses outros, 

cabe aqui uma frase de Jorge Glusberg, referente aos espectadores das 

apresentaqoes de Body Art e Performance: "Muitas imagens sao oferecidas a 

um publico que vive a ficqao de seu proprio corpo, que se apresenta de uma 

forma imposta por rituais sociais estabelecidos."24 Transformar o corpo permite 

que este se sinta pertencente a uma outra realidade, uma realidade que nao 

passa por esses rituais sociais, uma realidade ate entao imaginaria e 

imaginada. A segunda, que age numa esfera menor e tem um carater 

integrador, e referente a relaqao que o individuo tem com ele mesmo. Ao fixar 

no corpo, por livre iniciativa, de forma concreta, embora codificada, as 

inquietaqoes e desejos de sua mente e de seu espirito, ele faz com que a 

intervenqao corporal haja como um elo que unifica a dualidade existente entre o 

corpo fisico e o corpo espiritual/mental. 

24 
Glusberg, Jorge. A Arte da Performance, Sao Paulo (Ed. Perspectiva), 1987, p. 57. 
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"Verdadeiro arquivo vivo, inesgotavel fonte de 

desassossego e de prazeres, o corpo de um 

indivfduo pode revelar diversos tragos de sua 

subjetividade e de sua fisiologia mas, ao mesmo 

tempo, esconde-los. Pesquisar seus segredos e 

perceber 0 quanto e vao separar a obra da 

natureza daquela realizada pelos homens: na 

verdade, um corpo e sempre "biocultural", tanto 

em seu nfvel genetico, quanto em sua expressao 

oral e gestual."
1 

1 
Sant'Anna, Denise Bernuzzi de - "E Possfvel Realizar uma Hist6ria do Corpo?" In Soares, 

Carmen Lucia (Org.). Corpo e Hist6ria, Campinas (Ed. Autores Associados), 2001, p.03. 
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A forma de expressao primeira, em atividades cotidianas, do indivfduo 

que se utiliza da Body Modification nao passa pela palavra nem por um enredo 

previamente determinado. Sua manifestagao se da espontaneamente pela 

diferenga estetica causada pelas interferencias corporais adquiridas. 

Em entrevista concedida a 

Andrea Juno e V. Vale2
, o casal 

Genesis e Paula P-Orridge inicia 

dizendo que o atual crescimento do 

numero de indivfduos que vern 

adquirindo interferencias corporais 

se deve ao fato da necessidade, 

cada vez mais preeminente, de uma 

forma de comunicagao - chamada 

por Genesis de mais simb61ica - que 

seja feita por outros meios, que nao 

a palavra. No seu ponto de vista, as 

palavras compoem um mundo 

paralelo, regido por complexas leis 

que sao, por muitos, compreendidas 

apenas parcialmente. 
t Casal Genesis e Paula P-Orridge, foto di Sheree 

Rose; in Tatuaggi Corpo Spinto. 

Entendemos que essa compreensao parcial acontega, de modo geral, 

nao quando nos referimos as palavras isoladas, e sim quando nos referimos ao 

modo como elas sao dispostas e agrupadas nas frases, que muitas vezes, ao 

2 Vale, V. e Juno, A. Tatuaggi Corpo Spirito, Mililo (Ed. Apogee), 1994, pp. 186-206. 
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permitir e encaminhar a interpreta<;:oes diversas, gera um entendimento 

equivocado. 

E clara que as palavras tambem pertencem ao universe dos sfmbolos e 

que a maioria delas e conhecida por grande parte da popula<;:ao pertencente a 
cultura que as elaborou. 0 termo simb61ico, conforme utilizado por Genesis, e 

empregado no sentido de alga que e por n6s apenas parcialmente 

compreendido. Tudo o que e simb61ico pressupoe que parte de seu significado, 

de sua ideia e de seu sentido nao perten<;:a a um sistema de c6digos totalmente 

decifrados. 

A propria defini<;:ao de simb61ico dada pelo Aurelio - "1. Referente a, ou 

que tem carater de sfmbolo. 2. Aleg6rico; metaf6rico. 3. Referente aos 

formularies da fe." - preserva o carater de alga que nao e revelado em sua 

plenitude. 

Carl Jung nos apresenta uma defini<;:ao mais elaborada e mais profunda 

do termo: "uma palavra ou uma imagem e simb61ica quando implica alguma 

coisa alem do seu significado manifesto e imediato. Esta palavra ou esta 

imagem tem um aspecto 'inconsciente' mais ample, que nunca e precisamente 

definido ou de todo explicado. E nem podemos ter esperan<;:as de defini-la ou 

explica-la. Quando a mente explora um sfmbolo, e conduzida a ideias que estao 

fora do alcance da nossa razao."3 

3 Jung, Carl G. "Chegando ao lnconsciente" in 0 Homem e seus Simbolos, Rio de Janeiro 

(Ed. Nova Fronteira), 1997, pp. 20-21. 
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A linguagem oral e a linguagem escrita - cujas primeiras manifesta<;:6es, 

conforme relatado por Sylvain Auroux em seu livro A Fi/osofia da Linguagem4
, 

s6 aconteceram ap6s a chamada "revolu<;:ao neolftica", que compreende a 

mudan<;:a do sistema n6made para o sedentario e o surgimento de tecnicas que 

permitem melhorias na qualidade de vida, tais como a tecelagem e a ceramica 

- nasceram de necessidades diferentes. Enquanto a primeira surge como forma 

de sistematizar, de facilitar a comunica<;:ao entre os membros de determinada 

sociedade, a segunda estabelece o carater de registrar, de fixar os termos 

utilizados por esta. A rigidez advinda das normas e regras elaboradas para, a 

partir da linguagem oral, se criar a linguagem escrita se estendeu sobre as 

formas de relacionamento sociais. E oportuno lembrarmos que representa<;:ao e 

comportamento se relacionam de modo que mudan<;:as sofridas por um 

causarao mudan<;:as no outro. Segundo Sylvain Auroux: 

"E incontestavel que o escrito s6 aparece (e se mantem) em sociedades 

fortemente hierarquizadas, e entretem desde a origem (e sobretudo na origem) 

rela<;:6es muito estreitas com as diversas instancias de poder que as sociedades 

humanas conhecem."5 

A forma de comunica<;:ao, classificada por Genesis como "mais 

simb61ica", por estar se utilizando de um meio concreto e se exprimindo 

visualmente, viria, para os individuos que praticam interferencias corporais, 

substituir a forma grafica de as palavras se apresentarem: a escrita. Transmitir 

de modo preciso atraves da escrita aquila que se deseja, seja um pensamento, 

seja um sentimento, e uma tarefa laboriosa. Para se fazer entender atraves 

4 
Auroux, Sylvain. A Filosofia da Linguagem, (Ed. UNICAMP), Campinas, 1998, pp. 64- 65. 

5 
Auroux, Sylvain., op. cit., 1998, p. 68. 
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desse meio, o individuo nao conta com os mesmos recursos - varia9ao na 

entona9ao, tom e altura de voz, por exemplo -, nem com a maleabilidade 

permitidos pela outra maneira de se usar os vocabulos: a expressao oral. A 

busca pela forma que melhor vai possibilitar ao leitor a compreensao do que o 

autor quer transmitir, inclui fatores como a escolha das palavras exatas, a 

perfeita combina9ao entre elas, a correta pontua9ao. Alem de tornar clara para 

o outro, o ato de escrever faz com que o assunto se clarifique para o proprio 

autor. 0 compromisso advindo do fato, de o que esta sendo escrito, esta sendo 

registrado atraves de c6digos compreensiveis a urn numero significative de 

pessoas, faz com que o sujeito que esta executando esse tipo de registro o fa9a 

de forma racional, consciente, buscando sistematicamente substituir o nebuloso 

pelo objetivo, o imprecise pelo exato. De maneira a nao revelar de forma 

precisa todo o seu significado, as imagens estampadas sob a camada 

superficial da pele, as que surgem atraves de ferimentos feitos sobre esta, ou 

as obtidas atraves da introdu9ao de objetos que transpassam ou que se 

abrigam no corpo, percorrem caminhos opostos aos trilhados pelas formas de 

expressao do consciente. 

Sendo a elabora9ao e a compreensao, utilizadas pela escrita e pelas 

interferencias corporais, modalidades que abrangem faces mentais distintas 

- consciente e inconsciente -, a mudan9a na maneira de se comunicar, 

proposta pelos adeptos das transforma96es corporais, implica uma mudan9a 

nao apenas no modo de se fazer entender, de se criar e de se apreender essa 

outra linguagem, como tambem no aspecto mental a ser privilegiado. 

Fiel a essa linha de raciocinio, todas as interferencias corporais 

adquiridas por Genesis, registram urn momento ou uma situa9ao especial. Sua 

primeira tatuagem, por exemplo, foi feita com o intuito de amparar, de preservar 

199 



Capitulo 5. LINGUAGENS: VERBO/IMAGEM 

a auto estima e a identidade de urn dos seus dais amigos mais pr6ximos, que 

foi preso. Ao chegar a cadeia, esse amigo teve todos os seus pertences- trajes 

e adornos - retirados, seu cabelo cortado, suas caracteristicas e seu gosto 

pessoal substituidos por urn padrao estetico revelador de uma exclusao social 

imposta. 

Destituir urn individuo de sua identidade, fazendo com que ele deixe de 

se reconhecer fisicamente, atraves da priva<;ao e substitui<;ao - for<;adas - de 

elementos que compoem sua organiza<;ao visual, e torna-lo semelhante a todos 

os outros, come<;ando por sua aparencia, e uma eficiente e antiga pratica de 

repressao que atua de forma eficaz para a anula<;ao da personalidade. 

A tatuagem surgiu como sendo a forma de manter urn elo de liga<;ao 

entre eles, e conseqOentemente urn elo de liga<;ao entre o individuo que estava 

detido e sua propria identidade, ja que o desenho a ser aplicado sabre sua pele, 

alem de nao poder ser removido, era uma escolha pessoal sua. Como todos os 

individuos que estao encarcerados, seu amigo passaria a ser identificado 

socialmente apenas por urn numero. Logo, decidiram que a imagem tatuada 

seria a de urn numero. Nao urn numero qualquer, e unico para os tres, mas o 

numero que significa alga especial para cada urn deles, o numero de sorte. A 

area do corpo que receberia a marca seria a mesma para todos: o punho. Ja 

que a finalidade dessa interven<;ao era a de preservar a liga<;ao existente entre 

eles, deram-lhe o nome de telefone. 
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"( ... ) tinhamos todos aquila que chamavamos de nosso telefone. Toda 

vez que urn de n6s olhasse para o desenho pensaria nos outros dois, e ele (o 

que estava preso) nao e sentiria s6; se sentiria em cantata conosco, e n6s com 

ele."6 

2 e 3. Punho de Genesis, foto de Christine Alicino; in Tatuaggi Corpo Spirito. 

Quando Genesis e seus amigos chamam de "nosso telefone" as 

respectivas tatuagens - que sao imagens - eles estao se utilizando da ideia de 

urn aparelho originalmente projetado para transmitir a palavra falada, sem que 

haja o cantata visual entre os interlocutores, para classificar as marcas pessoais 

que manteriam nao apenas a uniao do grupo, mas tambem a identidade do 

amigo preso. Atraves dessa denomina<;ao - que se apropria da qualidade do 

aparelho, de manter cantata a distancia -, notamos claramente o desejo e 

percebemos a iniciativa dos adeptos da Body Modification, de substituir a 

6 
Vale, V. e Juno, A. Tatuaggi Corpo Spirito, Milao (Ed. Apogeo), 1994, p. 188. 
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linguagem oral, formada pela palavra que e um simbolo coletivo, utilizado e 

entendido pela maioria, pela linguagem visual, composta pelo que vamos 

chamar de simbolo pessoal, entendido apenas por iniciados. 

0 simbolo pessoal surge da associagao, na maioria das vezes, 

inconsciente, que o individuo estabelece entre um desenho, uma forma, e o 

sentimento, a sensagao que determinado fato lhe despertou. Como essa 

associagao se da de forma absolutamente particular, o real significado de 

qualquer uma das marcas corporais s6 e totalmente compreendido pelo 

individuo que a possui. Algumas dessas marcas, como a ja citada caveira, 

possuem um significado comum, compreendido pelos adeptos dessas praticas. 

Sabemos que a compreensao da linguagem oral nao se da pela 

visualizagao mental da gratia das palavras, e sim pela visualizagao mental da 

imagem do objeto que ela representa, ou da imagem a qual o individuo as 

associa. Ja a compreensao da linguagem visual se da de forma direta - o 

individuo pode nao entender o significado embutido na imagem, mas o formato, 

a cor, o desenho, a grafia sao por ele captados no momenta em que a ve. 

A linguagem que se apresenta atraves de registros cravados no corpo 

vern se expandindo paralelamente ao rapido crescimento de duas outras formas 

de comunicagao, que permitem que as pessoas se expressem sem que haja, 

entre elas, contato fisico e visual. A que se da pela comunicagao oral - atraves 

da telefonia celular - e a que, propiciada pelo computador, retira da linguagem 

escrita seu carater de definitive. 0 texto escrito no computador, alem de deixar 

de apresentar as etapas de sua feitura - o rascunho -, pode ser "deletado" por 

iniciativa ou nao do autor, bastando para isso o aparelho sofrer interferencias 

externas, como um virus ou uma queda de energia. 
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As marcas corporais estariam assim substituindo a linguagem oral e a 

escrita pela linguagem da imagem - sendo que esta imagem pode ser ou canter 

palavras -, o significado coletivo pelo individual, o meio virtual pelo material, a 

falta de cantata fisico pelo toque, o suporte externo utilizado para a 

comunica9ao pelo corpo do individuo, o predominio do consciente pelas 

manifestagoes do inconsciente. 

Genesis adotou o mesmo punho em que fez o "telefone", para ser o que 

ele chama de seu "diario tatuado". E nessa area do corpo que ele inscreve os 

acontecimentos que foram decisivos para sua vida. lsso nao significa que as 

marcas feitas nas demais regi6es do seu corpo nao sigam o preceito de 

representar e de registrar acontecimentos por ele vivenciados, compartilhados e 

protagonizados. Podemos dar como exemplo uma de suas regras pessoais que 

implica nunca participar de urn ritual sem executar em si proprio urn corte que 

forme uma cicatriz - cutting. Esses cortes, que a principia, vinham causando 

uma desordem visual por serem feitos aleatoriamente em qualquer parte do 

corpo, sao agora feitos de modo planejado, ao redor de seu brago, conforme 

relatado por ele: 

"Com o passar dos anos terei aneis, como bra9adeiras, que serao 

esteticamente muito mais interessantes do que urn monte de cortes feitos ao 

acaso em toda parte . "7 

7 Vale, V. e Juno, A. Tatuaggi Corpo Spirito, Milao (Ed. Apogee), 1994, p. 190. 
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4. Genesis - Pierccing e Tatuagem sabre o peito. foto de 

Christine Alicino; in Tatuaggi Corpo Spirito. 

5. Genesis - Tatuagem sabre as costas, foto de 
Christine Alicino; in Tatuaggi Corpc Spirito. 

A ligagao entre os fatos ocorridos na vida de Genesis e as marcas por 

ele adquiridas nos remete ao que diz Lucrecia D'Aiessio Ferrara, no livro A 

Estrategia dos Signos: 

"A postura de vida e para a existencia o que a linguagem e para arte; a 

linguagem cola-se aos esquemas de vida, isto e, identifica-se com os reflexos 

de valores existenciais e estas marcas sao impiedosas."8 

Em relagao a postura de vida, a linguagem exercida pelas marcas 

corporais coloca em questao valores de uma sociedade que, para manter o 

padrao estetico por ela determinado como sendo o ideal, aceita e incentiva 

algumas formas de manipula<;:ao corporal, independente dos prejufzos que 

8 Lucrecia D'Aiessio Ferrara. A Estrategia dos Signos, (Ed. Perspective), Sao Paulo, 1981, 

p. 08. 
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estas possam vir causar a saude, e do possivel desprazer que ao executa-las 

os individuos possam sentir. Para muitos, o corpo trabalhado e cuidado sob a 

maxima da saude e do bern estar vern sendo vencido pela tirania da estetica. 

Drogas, que fazem parte da formula de suplementos dieteticos vendidos em 

academias e em lojas de suplementos alimentares, como a efedrina9 que age 

no sistema nervoso central provocando uma descarga de adrenalina, que 

estimula o metabolismo causando um aumento na queima de gordura e 

mascarando o cansago, sao utilizadas, independentemente dos riscos a que 

expoe o organismo - dependencia, hipertensao, derrame, infarto, depressao, 

ansiedade, panico - por individuos que buscam uma aparencia saudavel, 

condizente com a postura de vida e com o modelo de beleza atual. 

"Eu tomo um comprimido de efedrina antes de praticar musculagao, 

cinco vezes por semana. lsso me da mais gas para treinar, acaba acelerando o 

coragao e eu transpiro muito. Fico ligado umas cinco, seis horas. ( ... ) Depois 

que passa o efeito voce fica derrubado, zerado, acaba tendo muitos males, o 

coragao muito acelerado. E horrivel. As vezes eu me sinto deprimido quando 

passa o efeito. Sei dos danos que a efedrina causa ao coragao, mas a gente 

acaba pensando mais na estetica. Como sou jovem acho que nunca vai 

acontecer. Ja estou condicionado, se nao usar, nao tenho animo. Estou 

atingindo o corpo que quero, entao acho que logo vou parar de usar."10 

9 Quando surgiu no mercado brasileiro essa substancia era utilizada somente pelos praticantes 
dos chamados exercicios fisicos pesados, hoje ja e consumida tambem por quem deseja um 

combustive! extra para aproveitar a noite. 

10 
Depoimento dado a Augusto Pinheiro, na materia "Da Malhagi!o a Fervegi!o" in Jornal Fo/ha 

de Sao Paulo- Caderno Folha Teen, Sao Paulo, 06 de Agosto de 2001, pp. 06- 07. 
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Curiosamente, aliado ao estranhamento estetico, o receio de fazer mal a 

saude, e sem duvida urn dos argumentos mais utilizados quando se quer 

repudiar as interferencias corporais adquiridas pelos adeptos da Body 

Modification 

0 intuito de lanc;;ar urn olhar crftico voltado 

para a valorizac;;ao extremada do padrao de 

beleza corporal ideal aparece, recentemente, 

tambem em uma outra forma de linguagem: a 

musica. 0 ultimo CD da dupla Matmos, de San 

Francisco, que executa uma musica eletronica 

experimental - conceitual e nao danc;;ante -

apresenta samples de sons que sao emitidos 

pelo corpo no momenta em que este esta sendo 

submetido a uma cirurgia estetica, seja esta uma 

lipoaspirac;;oa, uma rinoplastia, ou uma cirurgia 

de olhos. A qualidade da musica, feita com os 

sons corporais gravados dentro das salas de 

cirurgia com consentimento dos pacientes e dos 

medicos, e assim comentada por Daniel, urn dos 

integrantes do duo: 

6. Grupo Matmos • Daniel abaixo; in 
Cademo 1/ustrada - Jamal Folha de Sao 

Paulo, 27 de Julho 2001. 

"E o motivo por que fizemos musica otimista com esses sons e imaginar a 

fantasia desse paciente, que acha que sua vida sera melhor a partir dessa 

intervenc;;ao cirurgica."11 

11 
Entrevista dada (a redar;;ao), na materia "Dupla Matmos faz Tecno Cirurgico" in Jornal Folha 

de Sao Paulo- Caderno 1/ustrada, Sao Paulo, 27 de Julho de 2001, p. 01. 
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Ainda quanto a diferenr,:a na postura de vida, e importante frisar que para 

os adeptos das tecnicas utilizadas para a melhoria estetica segundo os pad roes 

sociais, o cuidado corporal e feito com o unico prop6sito de melhorar a 

aparencia ffsica; ja para os adeptos das transformar,:oes corporais, as 

interferencias somam ao fator estetico o fortalecimento e a evolur,:ao espiritual. 

Voltando a entrevista de Genesis, podemos notar que ele, da mesma 

forma como classifica sua primeira tatuagem de "telefone", classifica parte de 

seu corpo, por sinal, a mesma parte onde este esta aplicado- o punho - como 

um "diario". A palavra, falada e escrita, e a base da comunicar,:ao desses dois 

meios. Enquanto o primeiro pressupoe um interlocutor e e utilizado para que 

haja uma troca de informar,:oes, o segundo pressupoe um momenta 

introspectivo, uma reflexao solitaria. 

Em um ambiente povoado por abstrar,:oes e simulacros, surge o desejo 

de transferir para o proprio corpo a guarda de registros que, 

convencionalmente, eram feitos sobre folhas de papel. lmpressoes, 

sentimentos, lembranr,:as e sensar,:oes causadas por importantes 

acontecimentos, que se inserem e ficam retidos de forma abstrata no espirito e 

na mente, penetraram de forma concreta no corpo. Possuir registros corporais 

faz com que o individuo mantenha com estes, diferentemente do que mantinha 

com os que permaneciam Ionge do manuseio cotidiano, um contato visual e tatil 

permanente. 

0 corpo passa assim a contar a historia do individuo, nao apenas pelo 

processo biol6gico natural de envelhecimento, pelas rugas e marcas 

involuntariamente adquiridas, mas tambem pelos fatos que este, de forma 

deliberada, quis que ficassem registrados. 
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0 fato dos registros corporais, em oposic;:ao aos diaries convencionais, 

que se utilizam de simbolos coletivos - palavras -. se utilizarem de simbolos 

individuals - que sao compreendidos por poucos - permite que estes fiquem 

permanentemente expostos, sem que com isso, o individuo que os possui perca 

sua privacidade. Ha nessa transferencia nao apenas uma mudanc;:a no modo de 

efetuar, de perpetuar e de relacionar-se com os principals fatos de sua hist6ria, 

mas tambem na forma de concebe-los, que com essa alterac;:ao, deixa de ser 

uma atividade predominantemente racional e passa, como os sonhos, a ser 

uma forma, encontrada pelo individuo, de resgatar elementos do inconsciente. 

A capacidade tanto de retirar do inconsciente desejos recalcados e 

transforma-los em adornos, quanta a de qualificar qualquer objeto como sendo 

urn simbolo de protec;:ao, de complementaridade sao pr6prias do humano. 

Aniela Jaffe, no capitulo "0 Simbolismo nas Artes Plasticas", no livro 0 Homem 

e Seus Sfmbolos, nos diz que: 

"Com sua propensao para criar simbolos, o homem transforma 

inconscientemente objetos ou formas em simbolos (conferindo-lhes assim 

enorme importancia psicol6gica) e lhes da expressao, tanto na religiao quanto 

nas artes visuais. A interligada hist6ria da religiao e da arte, que remonta aos 

tempos pre-hist6ricos, e o registro deixado por nossos antepassados dos 

simbolos que tiveram especial significac;:ao para eles e que, de alguma forma, 

os emocionaram. Mesmo hoje em dia, como mostram a pintura e a escultura 

modernas, continua a existir viva interac;:ao entre religiao e arte."12 

12 Jaffe, Aniela. "0 Simbolismo nas artes plasticas" ln. Jung, Carl G. ( Org.), 0 Homem e seus 

Simbolos. Rio de Janeiro (Ed. Nova Fronteira), 1997, p. 232. 
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0 carater transit6rio de protec;:ao, sentido pelo individuo quando este usa 

algum acess6rio carregado de valor simb61ico, como as mascaras usadas em 

rituais praticados pelas sociedades pre-letradas, por exemplo, e, com o uso dos 

adornos que transpassam o corpo, substituido por uma protec;:ao de carater 

permanente. 

E importante notarmos que, apesar de todas as diferenc;:as existentes 

entre as linguagem das palavras, oral e escrita, e a linguagem das modificac;:oes 

corporais, urn ponto entre elas permanece inalterado: o poder. Em todas as 

sociedades, desde as pre-letradas ate as contemporaneas, ter o direito a 

palavra esta relacionado ao poder concedido ou adquirido. Possuir adornos 

corporais, conforme vimos anteriormente, da ao individuo poder. S6 que 

enquanto as primeiras indicam urn poder reconhecido por todos, a segunda 

representa urn poder reconhecido individualmente - no caso de adornos que 

nao sao visiveis, nem conhecidos por outras pessoas - e/ou reconhecido palos 

conhecedores dessas praticas. 
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REPUCADO 

"Numa cultura que reconhece as pessoas a 

partir daquilo que elas possuem e daquilo que 

elas conseguem acessar, ter um corpo e suas 

"senhas" de acesso, representa uma riqueza 

invejavel. ( ... ) E precise acreditar que o corpo 

que 'se tem' e de fato totalmente possuido por 

seu proprietario, completamente disponivel 

diante de suas vontades e sonhos. Uma das 

melhores provas de que 'se tem totalmente o 

corpo que se e' talvez seja exibir uma aparencia 

que coincide completamente com o que se 

deseja a cada momento."1 

1 Sant'Anna, Denise Bernuzzi de - "E Possivel Realizar uma Hist6ria do Corpo?" In Soares, 
Carmen Lucia (Org.). Corpo e Historia, Campinas (Ed. Autores Associados), 2001, p.19. 
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Um dos intuitos da obra de arte e abalar a ideia que o outro tem de si 

mesmo. Este intento, que ja e plenamente alcant;:ado pelos adeptos da Body 

Modification, tende a ficar mais incisivo e contumaz com a aplica<;:ao das 

descobertas cientificas e tecnol6gicas voltadas ao funcionamento, a estetica e 

ao desempenho do corpo, incessantemente anunciadas pelos noticiarios, que 

possibilitarao, com uma eficiencia cada vez maior, que este seja redesenhado, 

reprojetado, replicado. Essas inova<;:6es, que na maioria das vezes despertam 

controversias morais e religiosas e que estao sendo, contemporaneamente, 

desenvolvidas por homens ligados as ciencias, trazem para a realidade 

possibilidades que nos foram anteriormente suscitadas por visionaries ligados 

as artes. 

Temas como cirogenia - congelamento de seres que, na sua maioria, 

aguardam descobertas de cura -; nanotecnologia - que permite manusear, na 

escala at6mica, os elementos basicos de todas as materias -; genoma- projeto 

que visa executar o mapeamento e seqOenciamento genetico -; identifica<;:ao 

atraves do material genetico; engenharia biomedica - que leva a tecnicas e 

sistemas cirurgicos mais sofisticados, especialmente para a substituit;:ao de 

6rgaos e outras partes do corpo humano, inclusive do cerebra -; celulas-tronco 

pluripotentes - pesquisa que visa obter, atraves de uma altera<;:ao de gene, a 

imortalidade e a reprodu<;:ao de todos os tecidos corporais -; cirurgias esteticas, 

que permitem todo tipo de modifica<;:ao; cria<;:ao de ciborgs e clones humanos 

nos mostram que, em muitas das atividades cientificas contemporaneas, o 

termo fic<;:ao usado precedentemente a estas - de forma efetiva, ou num futuro 

muito proximo- deixe de existir. 
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Projetos como estes, que visam, atraves da manipulac;:ao genetica, a 

eliminar os "erros" da natureza como as doenc;:as e as limita<(Oes impostas pela 

condic;:ao humana, atuam diretamente sobre o desejo de se possuir um corpo 

capaz de realizar eficazmente, e por meios pr6prios - sem o auxflio de 

aparelhos que intensificam os sentidos e a motricidade -, como os corpos 

ficticios que povoam o imaginario realizam, qualquer ac;:ao que se disponha e a 

obter, verdadeiramente, sem o uso de cosmeticos, qualquer aparencia que se 

deseje. Com eles, os processos biol6gicos - espontaneos ou provocados -

deixam de ser terminantemente estabelecidos, imutaveis, previsfveis e 

tornam-se passfveis de alterac;:oes e de interferencias, executadas por objetivos 

que variam entre uma vasta gama funcional e uma vasta gama estetica. 

Respeitando os diferentes objetivos que existem entre os seguidores das 

alterac;:oes corporais esteticas, sejam eles partidarios das aceitas socialmente e 

incorporadas pela moda, que buscam tornar seus corpos diferentes do que sao 

e semelhantes ao padrao de beleza estabelecido, como das praticadas pelos 

adeptos da Body Modification, que colocam em evidencia o fim do imutavel e 

visam a transformar seus corpos em silhuetas "(micas", diferentes de todas as 

outras, essas pesquisas auxiliarao com a implementac;:ao de tecnicas que 

permitirao que as modificac;:oes corporais se utilizem de materiais altamente 

desenvolvidos - geneticos ou nao - e sejam executadas por metodos mais 

eficazes, incrementando e criando novas alternativas para o que ja vern sendo 

desenvolvido com exito: as modificac;:oes corporais, que permitem ao individuo 

transmudar, cindir e acrescentar formas a sua anatomia. 

A Body Modification possibilita ao indivfduo tornar-se diferente de todos e 

do que see. Tornar-se imagem. Corpo/lmagem inconstante, capaz de agregar 
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generos, ra<;:as, especies, tempos e culturas. Corpo - carne/objeto - mutante, 

onde a condi<;:ao de Ser passa para a condi<;:ao de Estar. 

0 documentario 'Meu Transumano" do diretor belga Eric Kinf. exibido na 

24• Mostra lnternacional de Cinema de Sao Paulo (2000), que traz declara<;:oes 

de especialistas em alguns dos campos cientificos e tecnol6gicos citados 

acima, e urn eficiente paine! sobre as reais possibilidades que nos sao 

oferecidas pelos cientistas para driblar a degrada<;:ao ffsica e as limita<;:oes do 

corpo. 0 processo de hibridismo, entre homem, ciencia e tecnologia, que 

permite reestruturar, reconstruir e aperfei<;:oar o corpo humano, aumentando 

sua longevidade, sua capacidade ffsica e intelectual e proporcionando uma 

estetica perfeita, resulta no chamado ser transhumano. 

Dentre os depoimentos apresentados no filme esta o da artista Natasha 

Vita-More, responsavel pelo movimento Arte Extr6pica, que trabalha justamente 

as possibilidades esteticas decorrentes desse tipo de hibridismo, de cujo 

manifesto transcrevemos o seguinte trecho: 

"N6s somos participantes ativos em nossa evolu<;:ao de humanos para 

p6s-humanos. N6s estamos moldando a imagem - o desenho e a essencia -

do que estamos nos tornando."3 

2 
Eric Kin! - Dire<:;ao I Roteiro I Produ<:;ao - Filme: Meu Transumano - ltinera Films, Belgica, 

2000. 

3 
Vita-More, Natasha. Manifesto da Arte Extr6pica, Los Angeles. Escrito em 1° de Janeiro de 

1997. Revisado em 27 de Maio de 2000. Extraido do site: 

http:llwww.rizoma.net/rizoma51extropica.htm 
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Natasha e seu marido Max More, que e professor p6s-graduado em 

filosofia, vivem em Los Angeles e sao responsaveis pelo Extrepy Institute. Os 

membros desse institute, inspirados, entre outres - como Shannon Larrattt - por 

Robert Anton Wilson, desenvolvem investiga<;:oes sabre como reagira o espirito 

a esse tipo de evolu<;:ao do corpo, previsto por ousados programas cientificos, 

que possibilitam o surgimento dos seres chamados p6s-humanos, nascidos da 

simbiose entre o saber cientifico eo saber artistico. 

"Adore moda" diz Vita-More. "Nossos corpos serao o proximo grito da 

moda; vamos prejeta-los com todos os tipos de combina<;:oes interessantes de 

textura, cores, tons e luminosidade."4 

Dentre os temas citados no inicio, as pesquisas desenvolvidas com as 

celulas-tronco sao as que permitirao as interferencias corporais mais 

perturbadoras. As celulas-tronco pluripotentes sao celulas indiferenciadas, 

capazes de originar qualquer tipo de tecido do corpo humane, inclusive nerves, 

6rgaos e ossos. Originalmente, quando se encontram na condi<;:ao de 

indiferenciadas, essas celulas, devido a processes bio16gicos (nao sofrem perda 

de tel6meres e preduzem telomerase continuamente), sao imortais. Conforme 

vao se diferenciando e compondo urn ou outre tecido, esta condi<;:ao se altera, e 

elas tornam-se mortais. Os cientistas, vern desenvolvendo pesquisas que 

buscam descobrir o modo de impedir essa alteragao, de manter nessas celulas, 

mesmo depois de diferenciadas, a condi<;:ao de imortais. Essa descoberta 

permitira a conquista da tao almejada condi<;:ao de eterna juventude. Alem 

disso, o fato de decifrar o gene e a estrutura dessas celulas possibilitara que os 

4 
Especiais 0 Estado de Sao Paulo - Seculo 21 - Perspectiva: Reformando os Corpos como se 

Fossem Roupas. Extraido do site: www.estado.estadao.eom.br/edicao/especial/perspe/refo.html 
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cientistas desenvolvam o processo inverso da formagao dos tecidos e 

resgatem, a partir de uma celula de um dado tecido, a celula-tronco de 

determinado individuo. De posse desta, os cientistas poderao gerir seu 

desenvolvimento, conforme suas necessidades. A celula-tronco funcionaria 

como a matriz personalizada de cada organismo, de onde se originaria qualquer 

6rgao, ou para usar uma expressao utilizada pelo sistema de produgao em 

serie, qualquer pega de reposigao. A partir desse processo, todos os implantes, 

inclusive os esteticos, poderao ser feitos, nao mais atraves do uso de 

elementos e materiais diversos, ou de 6rgaos de outros corpos, e sim com 

tecidos desenvolvidos pela celula do proprio organismo. 

"Uma vez decodificados os sinais adequados, nossas pr6prias celulas 

serao reprogramadas para voltar a ser troncos, e depois reprogramadas para se 

transformar nos tecidos que quisermos.''5 

0 conhecimento e a capacidade tecnica de produzir os tecidos que 

compoem o organismo dos seres humanos permitirao que estes sejam 

desenvolvidos nao apenas conforme suas formas naturais, as quais estamos 

habituados e atraves das quais nos reconhecemos enquanto especie, mas 

tambem em formas e dimensoes jamais vistas, determinadas conforme o 

desejo de quem ira adquiri-las ou cria-las. Kevin Montgomery, engenheiro de 

computagao do Centro Nacional de Biocomputagao - centro de pesquisa 

patrocinado pela Nasa -, diz que tanto pode reprojetar partes de um corpo 

desfigurado, como projetar formas novas: 

5 Especiais 0 Estado de Sao Paulo- Seculo 21 - Perspective: Reformando os Corpos como se 
Fossem Roupas. Extraido do site: www.estado.estadao.eom.br/edicao/especiallperspe/refo.html 
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"Posse fazer qualquer coisa", alardeia. "Nao somes limitados pelas 

restri<;:6es do mundo real."6 

Obter um acrescimo, um implante de parte de seu proprio corpo, que foi 

desenvolvida fora dele, nos colocara diante de uma situa<;:ao totalmente nova. 

Ainda mais, se este for um acrescimo estetico, logo visivel e palpavel, possuidor 

de formas estranhas a anatomia humana. Assim com Shannon Larratt classifica 

os implantes esteticos, feitos com elementos e materials estranhos ao corpo, 

como formadores de uma 2" Gera<;:ao do Modern Primitives, podemos 

classificar esses futures implantes, realizados com elementos possuidores da 

mesma carga genetica que a do organismo que os recebera, como sendo os 

determinantes de uma Gera<;:ao mais avan<;:ada de adeptos da Body 

Modification. 

Conforme sabemos e ja dissemos no inicio dessa disserta<;:ao, um dos 

atributos da arte e expressar o seu tempo. A arte, elaborada com corpos 

humanos, moldando-os segundo as inumeras possibilidades oferecidas pelos 

diversos campos de conhecimento, nos coloca diante, de forma irrefutavel, da 

total impossibilidade de se manter perene seja o que for. Corpos mutaveis sao 

absolutamente coerentes numa epoca em que, as concep<;:oes cartesiana e 

mecanicista abrem espa<;:o para a fisica quantica, que substitui as certezas 

pelas probabilidades, e as particulas materials pelas interconexoes existentes 

entre elas. Onde qualquer objeto, tide por n6s como concreto, deixa de existir 

em definitive e passa a existir somente enquanto possibilidade: 

6 
Especiais 0 Estado de Sao Paulo- Seculo 21 -Perspective: Reformando os Corpos como se 

Fossem Roupas. Extraido do site: www.estado.estadao.eom.br/edicao/especial/perspe/refo.html 
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"Nesse contexto, foi radicalmente questionado o conceito classico de 

materia s61ida que passa a ser dual, apresentando apenas 'tendencias', na 

forma de probabilidades, para existir. A nivel subat6mico, o que era 

considerado solido sutiliza-se em 'pad roes ondulat6rios de probabilidades'. E o 

que era classicamente considerado como entidade isolada revela-se, 

fundamentalmente, interconexoes e correla<;:5es."7 

A ideia de pe<;:as de reposi<;:ao, de elementos posti<;:os, de partes 

passiveis de serem substituidas, assim que apresentarem funcionamento ou 

aparencia nao condizentes com o desejado, independents de serem elaboradas 

por elementos distintos ou possuidores da mesma carga genetica, libertam o 

individuo do corpo prisao, do corpo que limita, do corpo que impede o bern 

estar. 0 fato dessas pe<;:as, que atualmente sao objetos estranhos ao 

organismo, poderem ser do mesmo tecido e ter o mesmo fator genetico do 

corpo em que serao implantadas inaugurara um novo processo, nao apenas 

tecnico, mas tambem estetico e simb61ico, sobre o nao menos novo 

procedimento de transforma<;:5es do espa<;:o que abriga, de forma contundente, 

definitiva e concreta, conhecimentos artisticos, cientificos, miticos e 

tecnol6gicos: o corpo. 

7 
Crema, Roberto. /ntroduqao a Visao Holistica, Sao Paulo, (Ed. Summus), 1989, p. 42. 
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