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RESUMO 

Esta disserta<;ao tem c-omo foco central a cidade de Sao 

Paulo, observada a luz das teorias psicanalfticas de Sigmund 

Freud e Jacques Lacan. Trata a cidade como corpo e revela, 

atraves da analise de situac;5es urbanas, sua estrutura. 

Acompanhado da realizac;ao de um curta metragem finalizado 

em video, elabora a questao do tabu organizador do espac;o 

urbana. 

Conceitos como inconsciente, libido, desejo, gozo, sao 

apenas alguns dos articuladores utilizados nesta construc;ao, 

que para alem do foco especifico, Sao Paulo, discorre sabre a 

situac;ao das metr6poles contemporaneas. 

Pensando, com Argan, a hist6ria da arte como a hist6ria 

das cidades, ainda vale destacar a inserc;ao da arte nestes 

espac;os publicos como Arte Publica, sendo uma das safdas 

possfveis para a questao da arte e da cidade neste novo milenio. 
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PBS TRACT 

The core focus of this paper is the city of Sao Paulo, 

observed at the light of the psycho-analytical theories of 

Sigmund Freud and Jacques Lacan. It treats the city as body 

and reveals its structure through the analysis of urban 

situations. Followed by a video short film, it addresses the 

question of the taboo which organizes the urban space. 

Concepts such as the unconscious, desire, orgasm, libido, 

are just some of the articulators used in this work, which, 

beyond the specific focus, Sao Paulo, talks about the situation 

of the contemporary metropolises. 

Thinking, together with Argan, about the history of art as 

the history of the cities, it is still worth stressing the presence 

of art in these public spaces as Public Art, which may be 

considered one of the possible solutions to the question of art 

and of the city in this new millenium. 
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ENTAO, QUEM MORAVA EM TAIS CIDADES 

5ENTIU OS NERVOS TORNAREM-SE MEDULA 

E OS SEUS DUROS OSSOS PADECERAM 

DE SUBITAS DOEN<;;AS E TORMENTOS, 

EM RANGIDOS, ESPASMOS E ARDORES, 

PoR TODAS AS PRAIAS; ENTAO, ENFRAQUECIDOS, 

DE SUBITO SE CRISPARAM OS 5ENHORES 

DEBAIXO DA NEGRA REDE PESTILENTA, 

( ... ) 0IVIDIRAM AS SUAS TRINTA CIDADES 

E DERAM-LHES FORMAS DE CORA~AO HUMANO 

JA NAO TINHAM UBERDADE DE SE ERGUER 

No ABISMO INFINITO, E AMARRADOS 

A TERRA, POR PERCEP~OES QUE SE ESVAIAM 

VIVERAM PELO ESPA~O DE ALGUNS ANOS 

E DEIXARAM DEPOIS UM CORP01 INFESTADO, 

ENTREGUE A AVIDEZ DAS MANDIBULAS DE TREVA. 

INi=i~rv'QH:JLM<OCkUR!ZI;N 

'W'ILLIANBL__AI(f::(P65/67) 
A fA 1993 LISBOA PORTUG,6L 
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INTRODUQAO 

0 objeto desta pesquisa e a Metr6pole, enquanto polo 

de convergencia de grandes grupos humanos na hist6ria das 

civiliza<;oes. Sao Paulo foi a escolhida, por seu crescimento 

vertiginoso e ca6tico - babel polif6nica e multipla, habitada 

por outras mil e uma cidades imaginarizadas apoiadas no 

real, nas diferen<;as constitutivas do corpo urbano. Sinfonia 

que vinha calmamente ocupando Iugar, ate que a era industrial 

acelerou-a, misturando suas cores e criando cinza. 

A cidade nao sera analisada pelo vies historicista, 

sociol6gico ou antropol6gico - discursos amplamente usados 

para reflexoes sobre os grandes centros e processes de 

urbaniza<;ao. Serao utilizados, sim, conceitos das teorias 

psicanaliticas de Sigmund Freud e Jacques Lacan para elaborar 

um novo olhar considerando que, em estando a cidade 

atravessada pela linguagem, e sendo esta ultima a condi<;ao 

do inconsciente, nao ha como falar dela sem considerar libido, 

pulsao, desejo. Conceitos capitais como inconsciente, corpo, 

sujeito, gozo, Outro, lingua, fun<;ao paterna e fun<;ao falica, 

sadismo, masoquismo, perversao e objeto a, edificarao um 

corpo urbano cujo paradigma colocara nao s6 a cidade, mas o 

citadino em questao. 

Esse trabalhara nas interfaces existentes na cidade, nas 
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artes visuais e na psicanalise que sao potenciais em suas 

naturezas especificas, ou seja, a urbanistica em correla<;ao 

com as artes visuais e suas deriva<;5es nos pianos estetico, 

conceitual e expressive, pelo enfoque do video, do CD-ROM 

e da instala<;ao. Em outras palavras, a cidade como cenario, 

onde as interpreta<;5es dos atores e bailarinos encontram 

espa<;o para falar na propria vida do corpo urbana. 

A pesquisa seguira os principios conceituais e 

metodologicos da Dramaturgia Contemporanea, que rompe 

as duas esferas paradigmaticas que encerram a pratica 

arquitetonico-urbana e a pratica teatral em universes paralelos 

e dissociados. E possfvel observar este retorno nas encena<;5es 

de Kazuo Ohno, Tatsumi Higikata, Min Tanaka, Koh Morobushi, 

Yoko Ashikawa, o Grupo Dairakudakan e Fura Del Baus, assim 

como nos trabalhos de Marcel Marceau, do Teatro da Vertigem, 

Tadashi Suzuki, entre outros. Todos levaram suas cria<;5es 

teatrais, de butoh ou dan<;a para espa<;os urbanos, ao inves 

d a c a ix a d 0 p a lc 0 ita lia n 0 0 u d as arenas encerradas nas 

edifica~oes designadas como teatro. Dan<;am no espa<;o, 

mas tambem o espa<;o. Utilizar tais conceitos significa 

simplesmente colocar a cria<;ao teatral ou de dan<;a nas ruas e 

nas pra<;as, mas utilizar tais locais como sites specifics, como 

suportes. reais e virtuais, de interven<;oes. 

Tal ruptura devolve a representa<;ao teatral ao seu contexte 

de origem, ou seja, ao proprio espa<;o social-urbana, onde se 

desenvolvem dramas e comedias da existencia cotidiana do 
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sujeito. No entanto, a ruptura dos guetos expressivos tende a 

ser promovida pelos avanc;os tecnol6gicos que medeiam esses 

multiples universes. o que vemos, entao, e a formac;ao 

implacavel, em tempos de transic;ao tecnol6gica, de meios 

hfbridos onde as formas convencionais de comunicac;ao 

institufdas no modus operandi social se aproximam, se 

"conurbam 1 " de modo provis6rio, indicando obsessivamente 

novas rumos dos quais ja temos previsoes tenues, ainda que 

enevoadas pela crise economica mundial. 

Neste sentido, a imagem como meio catalisador e territ6rio 

viavel de convergencia e intersec;ao da arte com o espac;o 

urbana, utilizando o instrumental da psicanalise, segue a 

tendencia da criac;ao de urn meio hfbrido. Os diversos suportes 

nos quais tais leituras podem ser finalizadas, perm item amplas 

possibilidades de transite e ambientalizac;ao das imagens, 

posto que considera que o cenario onde a imagem e lida altera 

e contribui para o entendimento de uma cena ao se incorporar 

como entorno e como informac;ao. Neste sentido, trabalhar in 

doors e uma opc;ao de recorte e de descontaminac;ao, de 

potencializac;ao dos efeitos deste caos pelo ato de focalizar. 

As personagens podem ser consideradas corpos, assim 

como as cidade,e, funcionam par meio de suas ac;oes anonimas 

relacionadas ao crescimento, a violencia, a solidao e as relac;oes 

de produc;ao na metr6pole deste final de milenio, edificando 

uma imagem, dentre tantas possfveis e efemeras desse corpo 

urbana. 
1 Conurbam: denomina~se conurbac;ao o fen6meno pelo qual, duas cidades vizinhas crescem a ponte 

de terem seu espa~;o urbane ligado, sem separa~Oes vislveis. Cada qual torna-se uma extens§o da 
outra. 
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0 projeto Fogo Fatuo e o curta metragem Fluoresd~ncias 

sao parabolas sobre a cidade, suas edifica<;oes, seus habitantes 

e sua periferia e resultam desta pesquisa. 
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DAS ORIGENS 

A presente pesquisa teve infcio por ocas1ao da 

finalizac;ao do curso de Arquitetura e Urbanismo, na qual o 

foco ja era o espac;o urbana e as relac;oes que nele se estabe

lecem. Resultou em uma analise escrita e um video, que reve

lavam questoes que s6 foram teorizadas mais tarde, no decor

rer desta dissertac;ao. As interrogac;oes ali presentes fizeram 

com que o trabalho se encaminhasse (desta vez fora dos mu

ros definidos como arquitetonicos), elaborando uma leitura 

que se utiliza de conceitos como pulsoes, fluxos e permanen

cia daquilo que se transforma o tempo todo, ou seja, a cidade, 

ou, sendo mais precisa, as situac;oes urbanas. 

C o m o ja e p o s s iv e 1 n o tar n a p ro d u c a o an te rio rm e n te 

c ita d a , a in flu e n cia d e o u tro s cam p o s d o sa b e r, s e jam e le s 

te6ricos ou pr3ticos, fazem com que a interdisciplinariedade 

seja urn a caracteristica fundamental, perm itindo que campos 

d ife rente s e re fe re n cia s que n em s em pre a pare ceria m juntas, 

coexistam, form ando urn a zona de intersecao fertile instigante. 

P a ra d a r in ic io a e s ta d iss e rta c a o , sera o re c u p e ra d o s 

alguns elementos da realizac;ao anterior, que servirao como 

ponte de partida para as teorizac;Oes a seguir, pais, de fato, 

foram estas inquietac5es que geraram a continuacao da pes-

q u is a . 
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Estes elementos sao de cunho te6rico e estetico, e 
foram sendo elaborados a partir desta pesquisa inicial. A par
tir do referencial te6rico proposto, o leque foi se ampliando 
como decorrencia tanto das descobertas conceituais como das 
inquieta<;oes que foram surgindo e criando nova trama no 
decorrer do trajeto. Algumas questoes foram se incorporando 
ao corpo do trabalho e, terminaram, muitas vezes, sendo 
mais importantes do que as formalmente propostas. 

Antes da abordagem dessas consequencias, uma intro

du<;ao atualizara tais evoca<;oes e fara uma breve analise dos 

elementos anteriormente trabalhados, a fim de possibilitar ao 

leitor o acesso a semente de tudo que se seguira. 
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NAO HA FORMA, 
NAO HA IMAGEM, 

NAO HA ARQUITETURA ... 
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HA APENAS VOOS CONCENTRICOS DE PURA 

LOUCURA. 

EU SOU A FLECHA DA SUBSTANCIALIDADE DO 

SONHO. 

EU VERIFICO PELO VOO. EU ANULO PELA QUEDA 

·A TERRA.? 

Tal verso delimita o campo no qual as personagens 

atuam dentro do roteiro, espa<;o de pura representa<;ao, criado 

para sublinhar aspectos das situa<;oes urbanas focados para 

a cena analftica. 

A personagem central e uma vaca/ sacerdotisa/ 

minotaurica, que percorre, atraves de seu discurso, o corpo 

urbana naquilo que ele tem talvez de mais fascinante: uma 

certa imortalidade dentro da morte. Entao, par mais que este 

corpo urbana se transforme enquanto corpo (e aqui esta 

pasta o real, o corpo enquanto gozo, transbordante, porem 

efemero), e nas dimensoes simb61ica e imaginaria que ele e 

retido, naquilo que o nomeia, que o coloca na rede 

2 In MILLER, Henry, A Crucificacao Encarnada SEXUS, Porto Alegre (L&PM Ltda), 1Q•.ed.1975, pp. 67. 
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significante. Mas, tambem, naquilo que nunca se repete, que 

a cada relac;ao se desenha e se apreende, nao como real (em 

si, inapreensivel), porem como imagem que retida na retina, 

se faz memorizar enquanto fragmento e o recria a cada vez 

que o descreve e conta. 

0 olhar esta centralizado neste porvir antropofagico 

dos grandes centros, nesta relac;ao onde o que interessa e a 

devorac;ao sistematica da diferenc;a em nome de um "estado 

comum" gerador de um rendimento cad a vez maior em termos 

de produc;ao e acumulo, tanto de riquezas quanta de dejetos. 

Tambem, ali, aparecem clivados o sexo, a vida e a morte, 

como sendo parte de um mesmo processo dclico de existencia, 

constatavel se olharmos atraves de uma lente macro. Assim, 

esse espac;o urbana se apresenta como um labirinto, nao s6 

da materia construfda, como tambem da vida que nela habita. 

E esse complexo labirinto urbana esta representado, tanto 

nas imagens, quanta nos dizeres das personagens. 

30 

"EU, JOVEM E DIVINA NOVILHA, 

BOCA IMPURA POlS CORAyAO 

PESADO DE MAGOA E RANCOR, 

VENHO POR ESTA VIDA VIVER 

EU ME ENCONTRO EM LABIRINTO, 

MINHA MORADA, MEU TEMPLO, 

MEU TUMULO:' 



A questao da temporalidade na cidade foi dada atraves 

do que acima esta mencionado como uma imortalidade dentro 

da morte, mil cidades construfdas sobre uma s6 pele, 

constituindo um s6 corpo. 

"AMORTE MATOU MAIS DE MIL. .. 

EU, APENAS SETE, VEZES SETE 

, VEZES SETE VEZES SETE .... 

ATIREI NO QUE VI 

MATEI 0 QUE NAO VI 

COM PALAVRAS SANTAS 

PALAVRAS SANTAS 

ABRACEI. .. 

ASSEI. .. 

ECOMI... 

BOI... BOI... BOI..:' 

A rela<;ao do citadino com a cidade, nesta leitura, e 

tambem a morte. Como bois nas baias do matadouro, as 

condi<;5es das estruturas urbanas levam a supor um sujeito 

urbano que, como tal, segue o fluxo (nao "morre na 

contramao atrapalhando o trMego3
"), apenas segue o unico 

caminho que lhe e permitido dentro das rela<;5es sociais e de 

produ<;ao que lhe sao oferecidas. 

3 Verso da musica CONSTRU<;AO, de Chico Buarque, 1971. 
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VOCE TEM MEDO ? 

MEDO DE MORRER? 

MORRER DEAMOR, MORRER DE RIR, MORTOS DE MEDO, NEM MESMO VIVOS 

NEM MESMO MORTOS ... VIVEMOS ? 

ERRRE EH JA URROU 0 PAl DA MALHADA!!!! 

VIDE-O ESCAVANDO 0 CHAO ANTE OS OLHARES REQUEBRADOS DA 

PUDIBENDA CATARINA!!!! 

ERREEH ... 

A voz da personagem ressoa como a voz da cidade. 

Expoe uma reconstruc;;ao da questao cfclica (que 

continua para alem das gerac;;oes, do nascer, crescer, morrerf 

nascer, etc ... ) atraves do nome criado como nome do pai, 

do Outrof e nao qualquer umf mas aquele que tem como 

func;;ao social regular e tentar controlar as pulsoes e manter 

SOb seu domfnio OS rituais relacionados a morte. 

NO PRINC[PIO, IMPURA, INFIEL, 

INCONSTANTE, INTOLERANTE, 

DE SANGUE E SALIVA ... 

JA MATEI, JA MORRI, 

NASCI DE NOVO, 

EAGORA RESSUSSITEI. ... 

MEUNOME? 

DEUSDETE .... MAS 

PODE ME CHAMAR DE DEUS •••• 4 

4 Estes textos foram retirados do espetaculo "DE CRETA A CRATO, UM BOI E UMA MULHER", de Cedlia 
Borges, atriz que interpretou a vaca; minoutaro/ mulher no video "Nao hi! forma, nao hil imagem, nao 
ha arquitetura ... ", de Rachel Rosalen, 1994. 
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Como o inconsciente insiste, para esta tentativa de 

regular sempre havera como contraponto as suas pulsoes 

(no prindpio, impura!!!). Nesta fala ha a clivagem entre o 

nome do pai eo nome de Deus, como o Outro, ou o grande 

pai a quem se supoe um saber e um poder na relac;ao com a 

morte. Aparece na voz de uma mulher, aquela que vai, atraves 

de sua fala, inverter esta relac;ao e profana-la, liberta-la, 

coloca-la tanto na ordem daquilo que nao e imortal como na 

lei do desejo. 

No roteiro, a morte adquire um papel totalizador, do 

qual nao se escapa. Por mais que isto seja um fato (nao ha 

homens imortais, porem o ser humano cria a imortalidade 

como utopia, preenchida por figuras de deuses, her6is e 

sacerdotes), aqui, trata-se de uma representac;ao deste 

conjunto de conceitos de modo simb61ico recriando parte do 

imaginario urbano, que se reflete em frases como: 

Sf\o::J6u_of\Ao::cci;~ 

Tl---1/.;;C/TY NQ.If;RSLf±P55 (ACIDAD!;NUNCAC.::D~) 

E possfvel estabelecer uma equivalencia simb61ica entre 

o sono e a morte, quando a voz urbana faz as afirmac;oes 

acima citadas, que revelam o desejo de imortalidade do corpo 

urbano. 

s Slogan da propaganda divulgada pelo Citibank, 
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E e este imaginario, ali satirizado, que promete ao 

citadino mais do que pode entregar, mesmo porque o que faz 

e prometer o impossfvel. Ainda e possfvei imaginar que a 

premissa urbana e sempre construir 0 impossfvel, materializar 

uma utopia e superar a morte. 

E 0 PARAiSO, VOCE ENTENDEU? 

PORUM POUQUINHO 

DO QUE VOCE TEM, 

POSSO LHE DAR 0 PARAiSO 

0 PARAlSO!!! HAHAHA!!!!" 

Tal situac;:ao nao encontra uma resposta unfvoca. Assim 

como uma das safdas possfveis talvez seja flanar, a outra e 

enlouquecer, como para a personagem seguinte ... 

AS PAREDES SUJAS, 

SUJANDO 0 MEU ROSTO, 

AS PAREDES DE GAZE VERDE, 

OS GRANDES SALTOS 

DO SAPATOS!!!! 

ISTO E UMA CASA DE LOUCOS!!!! 

Neste caso, a personagem nao se adequa, mas 

tambem nao sobrevive. Em um segundo momenta, onde o 

tema e retomado, agora porem, levando em conta outros 

referenciais te6ricos, e nao limitando a situac;:ao urbana a um 
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eterno porvir cujo fim ultimo e a morte, outras relac;oes 

foram encontradas entre citadinos e situac;oes/ espac;os 

urbanos. 

A partir do enfoque dado as pulsoes, representadas 

pelas personagens que conduzem a narrativa no trabalho 

anterior, o conceito de habitat, que responde por tais impulsos 

e instintos, faz o inconsciente surgir como questao. Ou seja, 

que corpo e este, cujo desejo e capaz de se exprimir de 

tantas maneiras diferentes, mas que nao se deixa apreender, 

nunca todo? 

Desde a noc;ao de "corpo urbano" a narrativa desta 

pesquisa foi sendo construfda. Corpo que assume varios 

papeis, cujo discurso se revela atraves de seu tecido e de 

suas dobras, passfvel de ser decupado segundo alguns 

conceitos psicanaliticos como gozo, real, simb61ico, 

imaginario, alteridade, narcisismo, entre outros. 

Desta maneira, a discussao antes iniciada amplia suas 

fronteiras e estabelece uma serie de outras ideias e noc;oes 

para tentar dar conta desse mesmo corpo. 

Na origem, o projeto se propunha a fazer urn novo 

video-parabola sobre a cidade e urn CD-ROM. A proposta 

. inicial foi sendo transformada pela propria pesquisa e resultou 

em duas etapas que dao vida a este mesmo corpo, porem 

constituem duas realizac;oes distintas. 
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FOGO FATUO 
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FOGO FATUO 

FOGO-FATUO. S.m. 

1. Inflamac;ao espontanea de gases emanados das sepulturas 

e dos pantanos; fogan§u. [Sin. (bras., pop): boitata, jade

la-foice, joao-galafoice.] 

2. Fig. Brilho efemero; prazer ou gloria de pouca durac;ao. 

[Pl.: fogos-fatuos.] 6 

6 in FERREIRA, Aur€1io Buarque de Holanda, Novo Dicioniirio da Ungua Portuguese. Rio de Janeiro (Ed. 
Nova Fronteira), l'.ed.1975, pp.639. 
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FOGO FATUO 

FOGO FATUO, ou seja, o projeto elaborado por ocasiao da 

confeq;:ao de uma proposta de pesquisa, quase virou do avesso. 

Ao contn3rio do que foi pensado, ou seja, da produ~ao de urn 

video e urn CD-ROM sobre o centro velho da cidade de Sao 

Paulo e seu espa~o urbano, ao inves de uma leitura linear e 

uniforme de representa~ao simb61ica destas rela~oes, FOGO 

FATUO, se tornou uma proposta sobre a fragmenta~ao e a 

impossibilidade de se apreender a cidade como urn todo. 

0 que antes era um programa de video para ser assistido, 

transformou-se em uma videoinstala~ao. 0 roteiro foi mantido, 

mas tambem foi concebida uma ambientaliza~ao das imagens 

em uma instala~ao de paralelepipedos de crista! fundido sobre 

os quais estarao ampliadas imagens de pessoas que dormem 

nas ruas. Varias placas de vidro plano de diversas dimensoes 

serao colocadas no espa~o, ocupando uma area de 

aproximadamente dez metros quadrados. Estas placas estarao 

articuladas entre si, criando fechamentos verticais, ora 

desenhando uma linha continua, ora com vazios. 

Dois projetores de video emitirao as imagens de forma 

continua, porem defasadas no tempo, montando assim uma 

serie de sobreposi~oes e ausencias, mostrando apenas 

fragmentos urbanos, peda~os do roteiro, etc ... As imagens 

encontrarao os vidros como suporte e1 vazando atraves dos 
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espac;os vagos, sobrepondo-se a outras imagens, noutros 

vidros, constrirao urn discurso sabre a caoticidade paulistana. 

Por esta razao, tratando desses aspectos da cidade, sera 

apresentado ;n doors, ou seja, em urn Iugar fechado e nao em 

urn espac;o publico, vista que, se assim fosse, perder-se-ia no 

meio das imagens urbanas, e nao teria sentido. Para poder 

falar deste caos, e necessaria fazer urn recorte que possa ser 

vista e percebido enquanto tal. 
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A segunda prodw;:ao, mais curta, trata de uma questao 

central na leitura que foi feita da concep<;ao e uso dos espa<;os 

urbanos, e diz respeito aos interditos. As imagens, aqui, sao 

colocadas como significantes, e ate, e especialmente como 

51, ou seja, o significante que da origem a uma cadeia 

associativa e que fica perdido para sempre. Sao consideradas 

aqui como os ditos, ditos tao indizfveis que podem ser 

entendidas como nao ditos, e mais, como interditos, ou seja, 

ditos tabus, interditados pela ordem da lei. Aquila que jamais 

poderia ser ai colocado, cuja fun<;ao seria romper com o 

discurso do Outro como unfssono e alienante, chamando a 

atenc;ao do passante, habitante ou nao deste corpo, tanto ao 

seu proprio desejo, quanta aquele ao qual ele esta alienado. 

Este segundo nucleo, nomeado de FLUORESCENCIAS 

estara sendo apresentado junta mente com CORPUS URBANUS, 

na finaliza<;ao do mestrado. 
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FLUORESCENCIAS 

41 



FLUORESCENCIAS. [de fluorescer + -encia] S.f. Fis. 

1. Luminescencia provocada pela conversao, em corpo, de alguma · 

forma de energia em radiagao visfvel, com um tempo de decaimento 

da ordem de 1 o-8 segundos; luminescencia cujo tempo de 

decaimento independe da temperatura. 

2. Propriedade que tern certas substancias de se tornarem luminosas, 

sem aparente elevagao da temperatura, quando expostas a agao 

de qualquer forma de energia radiante. [Cf. luminescencia, 

fosforescencia e florescencia.F 

' [Op. Cit. pp.638.] 
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FLUORESCENCIAS 

0 curta teve a capta<;ao feita em 16mm e finaliza<;ao 
em beta. Foram filmadas tomadas de varios pontos de alta 
circula<;ao de pessoas e carros, tais como Vale do Anhangabau, 
Pra<;a da Se, Minhocao (Eievado Costa e Silva), Av. Paulista, 
Av. Faria Lima, Av. 23 de maio e Av. Consola<;ao. 

Nestes pontos foram selecionadas paredes cegas, 
tuneis, pontes e outros equipamentos urbanus nos quais foram 
sobrepostas, digitalmente, imagens cedidas par uma produtora 
de filmes. 

0 tra b a 1h 0 te m c 0 m 0 leit-motiv a questa a da cidade 

como corpo, nao qualquer corpo, mas aquele ao qual estamos 
todos referenciados, ou seja, uma alteridade da qual o citadino 
nao escapa, e que acaba par ser determinante na vida de 
quem o habita ( estas ideias sera a explicitadas e elaboradas 
nos capitulos que se seguem). Neste sentido, tornara manifesto 
conteudos latentes que aparecem todo o tempo, seja na forma 
de conceber os espa<;os publicos, seja em uma das muitas 

peles que recobrem este corpo, ou na superficie dos out doors 
publicitarios colocados estrategicamente nos cruzamentos e 
nas bordas, criando grande parte da paisagem visfvel das 
principais avenidas da cidade, ou ainda no recorte sinuoso de 

uma curva, uma esquina ou um viaduto. 

Em contrapartida a paisagem visivel e cotidiana, o 
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objeto desta reflexao e a paisagem invisfvel e subterranea 

(subcutanea?). 

Portanto,ao selecionar trechos curtos, de cenas de sexo, 

recorta-las e sobrepo-las digitalmente as paredes cegas e 

equipamentos urbanos, constitue-se uma segunda pele que 

recobre a pele urbana. Foram utilizadas, nao as imagens das 

cenas como um todo, mas somente aquila que nao e permitido 

mostrar, ou seja, os 6rgaos sexuais feminines e masculines 

em fntimo contato. Tal conteudo nao poderia ser exposto 

diretamente em espac;os publicos, pais vai contra a lei, a moral 

e OS bans COStumes que ditam que, se nao e permitido mostrar 

as "vergonhas" em publico, muito menos copular. 
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E permitido mostrar todo tipo de sedU<;ao, de apelo, 

onde tais cenas (vetadas) aparecem por metonfmia. No Iugar 

do corpo despido da mulher, uma mao em concha por entre as 

pernas esta ali colocada para ocupar o Iugar da imagem que a 

origina. Uma curva acentuada, um vao, uma passagem estreita: 

nao teriam estes elementos esta a func;ao? Os monumentos e 

os ediffcios, os arranha-ceus cada vez mais elevados, tambem 

colocam a sexualidade em questao. Portanto, seria a primeira 

imagem indizfvel e interditada de uma cadeia significante, o 

que esta no fulcra de todas estas outras cenas que lhe sao 

substitutas. E possfvellocalizar af o tabu estruturador do espac;o 

urbana. 

0 curta metragem foi realizado para mostrar 

fragmentos do real desse corpo urbana, embora revele o 

proprio imaginario atraves do simbolico. 0 imaginario e o 

simbolico aqui podem ser urdidos em varios nfveis, desde a 

propria representac;ao videogrMica, permeando a 

representac;ao do corpo urbana, a cena dentro da cena, ou 

seja, as imagens sobrepostas a outras imagens. 
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CAPiTULO I 
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CONCEITUACAO 

Neste capitulo sera trabalhado o instrumental aplicado no 

decorrer da disserta<;ao, que tern sua origem em diferentes 

campos de saber. 

· Os conceitos psicanalfticos estao referenciados, como ja 

foi colocado, as teorias de Freud e Lacan. Foram utilizados pela 

necessidade de incluir as instancias de sujeito e de desejo 

como parte fundamental na analise das situa<;5es urbanas, nao 

considerando a cidade apenas como urna resultante de urn 

processo historicista de urbaniza<;ao e forma<;ao de grandes 

centros. Assim, a Psicanalise, aqui, fica em fun<;ao, nao da 

clfnica, mas da cultura. 

Para dar infcio a esta explana<;ao, e necessaria introduzir 

o inconsciente. Trata-se daquilo que Lacan, em seus ESCRITOS 

assim descreve: 

" 0 inconsciente e este capitulo da minha hist6ria 

que e marcado por um branco ou ocupado por uma 

mentira: e o capitulo censurado. Mas a verdade pode ser 

reencontrada; o mais das vezes ela ja esta escrita em 

algum Iugar. A saber: 
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- nos monumentos: isso e meu corpo, isto e, 0 nucleo 

histerico da neurose onde o sistema histerico mostra a 

estrutura de uma linguagem e se decifra como uma 

inscric;ao que, uma vez recolhida, pode sem perda grave, 

ser destruida; 

- nos documentos de arquivos tambem: e sao as 

recordac;oes de minha infancia, impenetraveis como eles, 

quando eu nao conhec;o a proveniencia; 

- na evoluc;ao semantica: e isto responde ao estoque e 

as acepc;oes do vocabulario que me e particular, como 

ao estilo de minha vida e a meu carater; 

- nas tradic;oes tambem, e mesmo nas lendas que sob 

uma forma heroicizada veiculam minha historia; 

- nos rastros, enfim, que conservam inevitavelmente 

as distorc;oes, necessitadas pela emenda do capitulo 

adulterado nos capitulos que os enquadram, e das quais 

minha exegese restabelecera o sentido."10 

E ainda: 

" 0 inconsciente e um conceito forjado sobre o rastro 

do que opera para constituir o sujeito."11 

" in LACAN, Jacques, ESCRITOS, Sao Paulo (Ed. Perspectival, 4'.ed., 1996, pp. 124. 

H [Op. Cit. pp. 125]. 
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0 inconsciente permite situar o desejo, uma vez que este 

se coloca sempre como desejo inconsciente. E assim colocado 

pais, na origem daquilo que e pensado como sabido, ou que, 

as vezes, nem e pensado, outros motivos se alojam e ficam 

recalcados, habitando esta regiao pantanosa tambem 

denominada de "outra cena". E passive! colocar, entao, que ha 

sempre uma causa formal, e que esta causa e urn significante. 

Se esta na origem, e o significante primeiro de uma serie que 

se associa a partir dele, mecanismo este que o coloca fora da 

cadeia associativa, tonificando sua qualidade enquanto unicoe 

exilando-o com o status de perdido para sempre. A origem e 

sempre mitica, nao faz parte daquilo que pode ser acessado ou 

assegurado. 

Entao, o desejo aparece como condi<,;:ao fundante para a 

existencia de urn sujeito. Desejo de quem? Materna, a principia, 

aquele que, veiculado atraves do olhar, determina o contorno, 

o desenho e os limites da unidade corporal daquele que e 

olhado. Mas materna, aqui, nao se reduz a condic;ao de urn 

olhar da mae enquanto progenitora, mas como func;ao materna. 

Func;ao esta que pode ser preenchida par outras instancias. 

Aqui e importante salientar que, do mesmo modo, podemos 

desarticular a figura do pai da fun<,;:ao paterna, e o falo da 

func;ao falica. 0 que vern designado como func;ao habita a 

instancia do simb61ico. 

Lacan coloca tres instancias como constitutivas do sujeito: 

o Real, o Simb6lico e o Imaginario. 
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Por Real, entende-se a dimensao inapreensivel de qualquer 

corpo, seja ele humano ou nao. Nao e, por ser inapreensivel, 

esoterica ou imaterial. Mas e aquilo que se poderia ser colocado 

como a radicalizac;ao da coisa em si mesma, de tal modo, que 

nao seria possivel, para nada, nela ou fora dela, saber do que 

se trata. 

Neste ponto, os poetas costumam saber sobre o assunto 

mais que qualquer urn: 

" Estamos nos talvez aqui, para dizer: casa, ponte, 

fonte, porta, jarro, arvore de fruta, janela, - quando 

muito: co luna, torre ... ? mas para dizer, entende-o, oh! 

Para dizer de tal maneira como mesmo as coisas jamais 

pensaram ser tao intimas."12 

Por Imaginario, a dimensao do corpo gozoso, entendido 

aqui como nardsico. Tambem aquila que tern relac;ao direta 

com imagem, e ainda, imaginac;ao. Por exemplo, quando urn 

olhar recorta o contorno de urn corpo e o nomeia, este recorte 

e o reconhecimento deste recorte sao imaginarios, enquanto 

nomear e uma operac;ao simb61ica. 

E o Simb61ico e a dimensao da lei, da linguagem, e da 

"RILKE, Rainer Maria, Poemas, AS ELEGIAS DE DUINO E SONETOS A ORFEU. Prefacios. Selecao e 
Traducao de Paulo Quintela. A OITAVA ELEGIA, Coimbra (ed. 0 OIRO DO DIA), 1'· ed., 1983, pp. 220. 
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fun<;ao como Iugar estrutural. Atraves do simb61ico se nomeia, 

no sentido de colocar algo como destino inexoravel: o nome. 

No que se refere a lei, e aquila que limita o gozo e, portanto, 

insere o sujeito na ordem da linguagem. 

Estas tres dimensoes do ser falante amarra no que chamou 

de n6 borromeano, em cuja consistencia essas instancias ficam 

de tal modo engatadas entre si, que nao e possfvel retirar uma 

sem desarticular o n6. Constitui, desta forma, uma condi<;ao 

existencial para o sujeito. Sem esta amarra<;ao, ou com essa 

mal articulada, este nao existiria ou existiria em condi<;5es 

psfquicas muito precarias. 

A ilustrac;ao acima refere-se ao n6 borromeano utilizado por Lacan para 

representar a articulac;ao dos tres registros. 
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CORPO 

"SO SE INGRESSA NO CONHECIMENTO 

PELO UMBRAL DO CORPO." 

PAUL VALERY 

"Do latim CORPUS. ( ... )A parte central ou a principal 

de um edificio. ( .•. ) A substancia fisica ou a estrutura de 

cada homem ou animal. { ... ) A parte essencial, principal 

ou central de certos objetos. { .•. ) 0 ser humano morto.{ ••• ) 

Por~ao limitada de materia."13 

A ideia de CORPO abordada pela dissertac;:ao e a do 

organismo vivo, pulsante, corpo que respira, deseja e sonha, 

ou seja, habitado e integrado com um sujeito psiquico. E 
necessaria fazer, aqui, a diferenciac;:ao entre corpo vivo e corpo 

morto. CORPO VIVO e sinonimo de soma desejante, producente, 

13 in FERREIRA, Aurelio Buarque de Holandar Novo Dicionario da Ungua Portuguesa, Rio de Janeiro (Ed~ 
Nova Fronteira), l'.ed., 1975, pp.387. 
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cujo inconsciente nao cessa sua atividade. 

CORPO MORTO, entendido aqui como restol em 

decomposi<;a01 sem sujeito 1 e1 aquele em constante estado de 

transforma<;ao. Mas enquanto real 1 sem as dimensoes simb61icas 

e imaginarias da proprioceptividade; socialmente ausente 1 

definido na sua condi<;ao de materia e energia. 

Corpo vivo alude ao sujeito enquanto sujeito social. Corpo 

marta trata da interrup<;ao com esse social 1 do desaparecimento 

do sujeito enquanto carpal e a ausencia deste corpo da esfera 

das rela<;oes humanas1 mas nao do meio construfdo e/ au natural 

A primeira ideia e a de urn cadaver, um corpo em putrefa<;ao. 0 

corpo em si 1 isto que resta 1 continua a modificar-se! reage per 

Si1 a partir das fun<;oes que o ligavam ao meio em que habitava 1 

sendo objeto de uma serie de rea<;oes. 

E possfvel 1 par meio da observa<;ao de urn corpo neste 

estado 1 assistir a essas transforma<;oes: aparentemente, em 

urn primeiro momenta, o caos domina a cena. Em seguida/ ve

se uma reordena<;ao desta composi<;ao ffsica 1 que adquire uma 

nova orqem par meio de outros fluxos1 ritmos e qualidades1 

muito diferentes das anteriores. 0 que acontece quando sao 

interrompidas as fun<;oes vitais? Essas nao param todas ao 

mesmo tempo e em urn golpe s6. Uma longa jornada fara com 

que este corpo material deixe a vida apenas entrar e durar no 

registro do simb61ico1 atraves da continuidade do nome! para 

alem da imagem corporal que o sustentava. Ja urn corpo 
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"mortificado" poderia ser pensado como um corpo angustiado, 

em estado de urgencia, que nao esta na plenitude de suas 

condic;oes. 

"Quem sabe se o ponte critico, no qual datamos o 

homem como ser falante, seja a sepultura, quer dizer, 

ali onde se afirma que faz parte de uma especie onde, 

diferente de qualquer outra, o corpo morto guarda aquila 

que, ao vivente, outorga-lhe suas caracteristicas: o corpo 

(corps). 0 cadaver (corpse) resta, mas nao se torna 

detrito -esse corpo que habitava a palavra e que a 

linguagem cadaveriza."14 

Se, para a Psicanalise, corpo e sinonimo de gozo, a morte 

se coloca como seu limite maximo, mas tambem como seu fim. 

A lingua francesa nomeia o orgasmo como petite mort, morte 

pequena, em oposic;ao a grande mortef a derradeira, 0 fim 

ultimo do gozo. 

"0 gozo so se apreende, so se concebe pelo que e 

corpo. Seja qual for a maneira como goza, bern ou mal, 

ele so pertence a urn corpo de gozar ou nao gozar, ou 

" in LACAN, Jacques, PSICOANALISIS RADIOFONiA & TELEVISION. Barcelona (Editorial Anagrama), 1' 
ed., 1977, pp. 19. 
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pelo menos, e essa a defini~ao que daremos ao gozo. " 15 

E preciso fazer, aqui, a distin<;ao entre corpo e carne. A 

carne, isto e, o que resta do corpo na morte, carne em 

decomposi<;ao, ossos, p6, terra. A circula<;ao garante que esta 

carne nao esteja marta, mas nao mais do que isto. Os registros 

do simb61ico e do imaginario sao aquila que faz com que este 

corpo nao seja s6 materia, mas seja aquila sabre o que o 

sujeito cavalga. 

"EI sujeto del inconsciente embraga sobre el 

cuerpo"16 

Lacan nota que na lfngua inglesa, a diferen<;a da francesa, 

existem duas palavras para denominar corpo. Uma refere-se ao 

corpo vivo, ou seja, body. E, a outra, corpse, significa corpo 

morto. Ja no frances, corps e corpse coincidem. 

15 Cita,;ao de LACAN,Jacques, in Nasio, J.-D., CINCO LICOES SOBRE A TEORIA DE JACQUES LACAN, 
Rio de Janeiro (Jorge Zahar editor), 1' ed., 1993, pp. 145. 

16 in LACAN, Jacques, PSICOANALISIS RAD!OFONiA & TELEVISION. Barcelona (Editorial Anagrama), 1' 
ed., 1977, pp. 124. 
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CORPORICIDADE 

Esta pesquisa trata da cidade como corpo formado, nao 

pelos fechamentos, mas pelos ocos, constitufdo pelos vazios 

existentes entre uma edificac;ao e outra, tornando-se assim 

Iugar de pura ausencia. 

" 0 oleiro faz girar seu vaso em torno do vazio que 

fura em seu centro, como o arquiteto eleva suas paredes 

em torno de volumes vazios. 0 que 0 artista cria e talvez 

menos a parede, que ele nos oferece como Trompe 

L'oeil, do que o vazio que esculpe."17 

Cidade sinuosa, elastica, com seus desvios, suas ruas 

elipticas, er6ticas, suas curvas, seus arcos botantes, sua pele. 

Tocar a cidade, ser tocado por ela. Tocado1 seduzido, engolido 

- ser violentado, exposto, desnudado, tal qual sol posto -

ser conduzido por seus canais, ouvir seus tons, seus sons, 

sua musica. Percorrer suas cores rasgando a pele nas asperas 

texturas. A cidade toea o sujeito com sua absurda orquestra, 

cujo espetaculo nao se interrompe nunca, cuja frequencia nina 

bebes e faz poesia. 0 unico dos nossos sentidos que nao 

podemos "fechar" e o da escuta, sao os ouvidos - oriffcios 

17 in Lacan, Jacques, Seminiirio: Etica da Psicanillise1 Rio de Janeiro (Jorge Zahar editor), 1"' ed., 1992. 
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sempre abertos, atentos e cuja memoria se acumula no corpo 

urbana, acostumando-se aos seus .sons como alguem se 

acostuma a voz do ser amado, percorrendo assim suas 

entona<;oes, seus acentos e seus silencios, seus suspiros e 

seus nao-ditos. 

Tal qual esfinge, a cidade diz incessantemente ao 

cidadao: DECIFRA-ME OU DEVORO-TE! Enquanto ele tenta 

descobrir seus segredos incansavelmente, percorrendo sua 

lingua, ao mesmo tempo se seduz com seu canto de sereia. 

Descobrindo-a, tal qual Edipo, nao se livra de sua furia e de 

sua fame. 

Devorado par ter dio, devorado par nao te-la. 0 sujeito 

na cidade barganha com a morte. Pretende matar o tempo e 

ainda, tendo o movimento do carrasco, tenta ser a morte de 

outros no Iugar de ser ele o sujeito ceifado. 

Percebe que quem com ele barganha e a cidade, e que 

esta tambem e a morte. 
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A cidade tern seus encantos. Seus lfquidos: Ieite, agua, 

sangue, gozo. Seus acidos, unguentos e licores. A cidade sua 

e seus adores podem ser reconhecidos muito alem de suas 

fronteiras. Perfume de tabaco e de urina, suas longas chamines 

cospem cheiro de roseiras em flor e de cherume. 

A cidade escuta? Oh! Grande orelha, que tudo ouve, cuja 

palavra se coisifica em pressoes arquitetonicas, solidificando 

aquila que pode ser nomeado polifonicamente. 

Ao produzir discursos, revela-se como continente do 

saber de muitos na pele de ninguem. E porque ha uma 

dimensao da cidade que e puro inconsciente e parser possfvel 

traze-lo a superffcie, tambem seria passive! dizer que a cidade 

e urn saber que nao sabe de si. 
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Qual a rela(,;ao da cidade com seu proprio corpo? 

Antropofagica18
, pois devora a si mesma, ao estrangeiro 

e produz19 a partir daf; masturbatoria, pois o destino de suas 

pulsoes e sempre seu proprio corpo; autofecundativa, 

decorrente do movimento autofagico, sendo consequencia 

deste devorar-se e fazer nascer desde si. 

0 fato de ser, o corpo urbano, objeto pulsional de si 

mesmo, expoe qualidade exibida por Lygia Clark em seus 

bichos20
: mutaveis, articulaveis, moldaveis, objetos na mao 

do outro que invertem a rela(,;ao da manipula(,;ao. Nem todos 

os caminhos sao possfveis e, tanto nas obras da Lygia quanto 

na condi(,;ao urbana, o sujeito pensa que conduz, quando, de 

fato, e conduzido. 

Bichos-corpos, enunciando a quem passa, toea, mas nem 

sempre escuta: devora-me e decifra-te! 

Novamente, seria necessario retomar a ideia do corpo 

como constitufdo por ocos, portanto permeavel e poroso. 

Atraves destes orificios dao-se suas trocas libidinais, sendo 

a cidade, portanto, necessariamente, um corpo erotico. 

Nao corpo, mas Corpo, pois nao se refere a um sujeito 

ou a um objeto, mas justamente a um conjunto constitufdo 

18 No Manifesto Antropofago, Oswald de Andrade declarou: "As migra~5es. A fuga dos estados t€:diosos. 
Contra as escleroses urbanas. Contra os ConservatOries e o tedio especulativo." - ANDRADE, Oswald, 
"Manifesto Antropofago"', in Revista de Antropofagia- 1° e 2° "dentic6es"'~ S§o Paulo (ed. Abril Cultural), 
2'ed., 1975, pp. 3. 

19 Produt;ao, aqui, entendido como conceito psicanalltico, ou seja, como produ~o inconsciente. 

20 Os bichos da Lygia Clark sao obras interativas, feitas com placas de metal, recortadas e dobradas, 
articulciveis atraves de dobradi~as. 
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por todos os sujeitos e todos os objetos, assim como a 

natureza que orbita em torno de um centro gravitacional. Este 

sistema integrado delimita uma alteridade da qual o citadino 

nao tern como escapar, pois se apropria dele. 

Partindo do postulado anteriormente afirmado, ou 

seja, que este corpo tem suas zonas er6genas, varias 

interrogac;oes sao geradas, e tanto a psicanalise quanto a 

semi6tica sao chamadas a responder. 

Sob um primeiro olhar, poderiamos, utilizando o 

instrumental te6rico da psicanalise, indagar: 

Qual o conteudo latente que esta em jogo nestes 

espac;os publicos instaladores de determinadas situac;oes 

urbanas? 

Por exemplo: o que faz com que a prostituic;ao se 

concentre em locais especificos? 

Ou ainda, o que determina suas zonas de comercio? 

Todos sao lugares de puro deslocamento: para o 

olhar percorrer, onde o fetiche toma o papel da coisa (o corpo 

urbano, pois como real seria inapreensivel). Ou ainda, pelo 

vies de uma leitura semi6tica: Que signos fazem com que 

estes sftios urbanos sejam tidos como especificos para um 

determinado fim? 

Nos prim6rdios, os rios determinavam os leitos 
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das cidades, as linhas de comercio e expansao. Com as atuais 

tecnologias e dimensoes dos grandes centros, quais sao OS 

fatores que tornam possfveis determinadas ocupac;oes e 

urbanizac;oes? 

Esses esquartejamentos, seja par questoes raciais 

(que criam guetos), par especulac;ao financeira, au pela vit6ria 

da cidade como Iugar de exclusao cada vez maior, resultam 

em zonas violentas, onde se acumulam as frutos das tensoes 

que a metr6pole rejeita e escamoteia. Frutos que persistem 

como dejetos, representac;ao daquilo que a propria cidade 

nega em si. 

A urbe, com seu grande olho, expoe uma cidade 

perturbada par seu inconsciente fervilhante, revela o que vaza 

par seus nao ditos, escapa de seus fluxos, e escorre par seus 

paras, construindo e atualizando a estrutura de pensamento 

que a ergue. Atraves do seu corpo - corpo agonizante que, 

hipocondriacamente, vive dos desequilfbrios dinamicos sem 

conseguir desenhar seu sintoma, remete ao sujeito habitante 

deste oco a responsabilidade par seu gozo, estado esse que 

se mantem par conta de sua caoticidade. 
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CIDADE SUTURADA 

A cidade como corpo, organismo vivo e impulsivo, com 

seus fluxos, seus lfquidos, seus restos ... Corpo habitado por 

mil outros corpos, fantasmagoria de corpo, nunca proprio, 

onde residem as mem6rias. Corpo residual, coberto por varias 

camadas, muitas peles antes da carne. Muitos tempos 

colocados no mesmo espac;o, alguns visfveis, outros nem 

tanto ... A Piratininga ainda vive na metr6pole do a no 2000, 

assim como, o percurso que acompanhou o Tamanduatef ainda 

existe, s6 que sem o coreto, os namorados e o rio ... 

Sobre a pele ainda mais antiga, a da terra, a do planalto 

paulista 1 foram erguidas estruturas: ossos, sangue, carne. 

Sobre esta pele riscaram-se os primeiros rabiscos com fina 

pena: nasciam as primeiras ruas. Sobre este suave desenho 

carpido com o suor da enxada, assentaram-se as pedras. 

Paralelepfpedos, criando uma nova textura para o que antes 

era terra. 
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Para alem deste pequeno nucleo, haviam chckaras, 

divididas por cercas, tracejado !eve e intermitente formando 

um tecido composto por areas largas. Progressivamente, este 

tecido foi sendo dividido em areas menores e, onde antes era 

mato, agora viam-se casas, galp5es, escolas, igrejas, cemiterios 

e matadouros. Pequenas lojas, entrepostos de secos e 

molhados, hospedarias, casinhas equilibradas nas ladeiras e 

os palacetes dos Bar5es do Cafe. 

De um desenho sem projeto a um projeto edificado: 

durante seculos a cidade foi sendo re-escrita atraves de suas 

plantas. 
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Feitas para simbolizar aquila que ja havia sido 

construfdo, representam 0 imaginario urbana, paise impossfvel 

inscrever este corpo tal qual existe na realidade. Ha sempre 

alga que escapa, uma parede a mais, uma cobertura ou um 

pavimento inteiro. Tais plantas sao, portanto, da ordem da 

fiq;ao: tentam aprisionar os movimentos deste corpo que, por 

si, nunca seria capturavel. 

Mas pod em ser da ordem dos projetos: desta vez, 

o desenho e feito antes da constru~ao. Tais desenhos, muitas 

vezes, nunca chegam a ser edificados, o que os coloca como 

pura imagina~ao (articulada simbolicamente). Se construfdos, 

passam a ter "corpo", integram-se na urbe, e ganham status 

de corpo urbana. 

Sao Paulo tem ainda uma terceira via, tendo como 

caracterfstica os ediffcios que come~am a ser levantados, e 

depois sao abandonados na estrutura. Passam a fazer parte da 
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paisagem, mas nao fazem parte daquilo que possa ser nomeado 

como constru<;ao. Sao rufnas p6s-modernas. Nao e necessaria 

cercar urn sftio, como em Roma, que em qualquer ponto que 

se escave e possfvel encontrar restos das civiliza<;5es que 

antes habitaram a regiao. Sao enormes monumentos que ja 

surgem como ruinas em pleno centro urbana e ali 

permanecem, como uma presen<;a inexoravel do real. 

"A palavra MONUMENTUM ( ••• ) deu origem a palavra 

monumento. Essa palavra vem do verbo monare, ou 

monio, cujo sentido original, de fundo religioso signifi

ca 'revelar, predizer, sinalizar ou advertir'. 0 que 0 ora

culo advertia era um monio. ( ... ) Nesse sentido, nor

malmente era a indicac;ao do mal. ( ... ) Por isto a pala

vra deu origem a MONSTRUM, que, portanto, pode ser 

um agente, ser, objeto, ou ainda, um simbolo que pre

coniza o infortunio. A palavra MONUMENTUM fica sen

do, portanto, uma sintese de todas estas coisas. E um 

sinal, um indicio que invoca a aparic;ao na memoria 

como quando se fala de um monumento mortuario. 

Posto sobre um tumulo, sua visao evoca a pessoa mor

ta que ali esta. E voce nao ve o cadaver, obviamente. o 
que o monumento faz e evocar a pessoa viva, como um 

fantasma. Portanto, um MONUMENTUM e uma fonte 

evocadora de fantasmas, fantasmatica. Ela traz sem

pre uma recordac;ao, uma lembranc;a, uma evocac;ao de 

uma experiencia epifanica. Dai o efeito de terror, de 
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perturbac;ao, a marca traumatica que ela tem em si 

mesma.'121 

Tais imagens fantasmaticas fazem parte da paisagem 

paulistana, mas tambem se encaixam naquilo que, nos tres 

registros, e denominado por Lacan de real. 0 conceito abarca 

a ideia de resto, daquilo que nao e simbolizado (dejetos, lixo, 

esgoto, cadaveres). Sao, entao, mortos nao enterrados, que 

permanecem erguidos, nao tombam nunca, nao desaparecem 

e se tornam a propria materializac;:ao do terror que representam. 

5o•••~•••~•s•~•••••~•~ 

0 corpo se expandiu, transformou-se em outre, e ainda 

em outre. Seu tecido foi cortado para criar o trac;:ado das ruas 

e vielas. Em seguida, de avenidas, aneis e marginais. E a cada 

" in SEVCENKO, Nicolau "ENTRE 0 PARAISO E 0 INFERNO", Arte Publica, Sao Paulo (ed< do SESC), 
1'ed<,l998, pp< 139-140. 



incisao 1 a paisagem se modificou. 

Quebras/ dobras/ sobreposi<:;:oes/ simultaneidades. 

Opera<:;:oes comuns na urbe moderna. Rasgos 1 talhos, solu<:;:oes 

de continuidade, suturas. Como se este corpo pudesse 1 tal 

qual fenix, sempre cicatrizar. Nao se abrem apenas avenidas 1 

subtraem-se contornOS 1 apagam-se as mem6rias que/ por mais 

que resistam na lembran<:;:a do habitante deste corpo, nao 

resistirao ao passo do tempo e desaparecerao das referencias 

das novas gera<:;:oes. Cidades inteiras se sobreporao, umas 

as outras. Seria possfvel dizer entao que uma cidade habita 

um corpo alheio, ou ainda um solo alheio, sem que isto seja 

uma epifania. 
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ESCRITA DO CORPO 

CORPO. Do latim corpus, corporis.ZZ 

ESCRITA: "Aquila que se escreve, qualquer sistema mnemonico 

usado para registrar mensagens au fixar a memoria dos 

acontecimentos."23 

22 in FERREIRA, Aurelio Buarque de Holandar Novo Dicion8rio da Lingua Portuguesa, Rio de Janeiro (Ed. 
Nova Fronteira), 1'.ed.,1975, pp. 387. 

" [ Op. Cit. pp. 557.] 
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A partir destes dais significantes1 e possivel pensar que 

o corpo se escreve atraves daquilo que permanece como resto 

em uma a~ao. Resto de que? A pergunta em seguida se instala 1 

e traz como resposta a memoria/ muitas vezes inconsciente. 

Nao ha 1 de qualquer forma 1 acesso direto ao escrito. 

Uma a~ao nao e urn ato ou urn movimento. 

0 ato e sexual e nao retorna. 0 movimento1 par sua vez 1 

e parcial e desconectado do centro ou koshF4
• A a~ao e urn 

movimento conectado ao centro/ com inici0 1 meio e fim 1 com 

uma inscri~ao no espa~o/tempo 1 que nem sempre esta referido · 

a urn sentido pre determinado 1 embora impulsionado par urn 

significante. 

Urn significante 1 ou a fantasia de urn significante 

inaugural/ encontra-se na origem de qualquer a~ao que/ par 

sua vez/ pode repetir-se como uma maneira de nao permitir 

que alga se apague de todo. Funciona, assim, como urn 

rememorar significante, deste que torna a lhe originar e que 

mantem a propria a~ao sendo repetida. Mesmo quando o 

apagamento insiste, e para a coisa acabada que vai o olhar. 

Quando se recorta a passagem de uma imagem para 

signa, e em seguida a palavra, o processo se da par metonfmia. 

E neste processo, o corpo nao esta considerado como uma 

24 "Energia" - disse o ator Kabuki Sawamura SojurO - "Poderia ser traduzida como Koshi". E acrescenta 
o ator NO Hideo Kanze: "Meu pai jamais dizia - use mais koshi. Me ensinou fazendo-me caminhar 
enquanto e!e me puxava pelo quadril". ( ... ) A energia como koshi nao e uma simples altera~ao de 
equilibria, mas de uma tensao de for~as contrapostas". In BARBA, Eugenio, A Canoa de Paoel - Tratado 
de Antropologia Teatral. Sao Paulo (Ed. Hucitec), 1' ed., 1994, pp. 42. 
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instancia que lembra e escreve todo o tempo, o que poderia 

ser nomeado como letras e linhas mal tra<;adas. 

Mal tra<;adas, pois a constru<;ao do saber decorre, sim, 

das imagens que puderam ser apreendidas do real, mas nao 

s6. Podemos chamar de pulsao, libido, desejo, ou ainda de 

energia, koshi, hara. As imagens nao reaparecerao sem algo 

que as acorde. Isto faz com que fa<;am parte da linguagem, 

porem isso costuma ser esquecido. 

0 reaparecimento das imagens acontece e pode ser vista 

no corpo: em uma mudan<;a na qualidade do tonus, na aten<;ao, 

no olhar. No exato momenta em que se rememora, o centro se 

conecta com esta memoria colocando o corpo como um todo 

presente na cena. Um corpo que se escreve. 

A escrita do corpo pode ser pensada com, no mfnimo, 

tres opera<;oes: tradu<;ao, transcri<;ao e translitera<;ao. 

Transcrever "e escrever regulando o escrito em alguma 

coisa fora do campo da linguagem ."
25 Nesta primeira instancia, 

e possfvel notar o som, as cores, e a primeiridade de qualquer 

experiencia. 

A propria opera<;ao de transcri<;ao se encarrega de colocar 

estas imagens, ou estes significantes, no campo da linguagem, 

por meios que persigam estes estados de coisas, estas 

25 in ALLOUCH, Jean, LETRA A LETRA - TRANSCREVER. TRADUZ!R. TRANSUTERAR, Rio de Janeiro (Ed. 
Companhia de Freud), l'·ed., 1994, pp.16. 

70 



existencias impossfveis de serem apreendidas como tais. Visa 

o Real, porem, mal da conta da realidade. 

Tradu~ao "e escrever regulando o escrito pelo sentido"26
; 

esta dimensao e imaginaria . 

Transliterar "e escrever regulando o escrito no escrito"27 • 

Parte, portanto, sempre de uma transcric;ao, e uma operac;ao 

de terceiridade. E puro simb61ico. 

Para o semioticista Charles Sanders Pierce, 

primeiridade e a primeira experh~ncia de qualquer coisa, quando 

nao ha nenhum registro anterior e nenhum signa formado. E 
a qualidade do objeto sinestesico. 

Dura ate que haja uma reac;ao, ou seja, que 

se fac;a sua representac;ao, o que e chamado de secundidade. 

A terceiridade se caracteriza pela repetic;ao da experiencia, ou 

seja, das reac;oes. 

Para apreender algo sabre o corpo urbana, e 

para entender como se dao as tres operac;oes anteriormente 

citadas, e necessaria escuta-lo. Deixa-lo escrever livremente 

no espac;o/tempo para, em seguida, observa-lo. E possfvel, 

entao, pensar sua construc;ao e fazer o que aqui poderia ser 

chamado de urn trabalho de carpintaria, analisando suas 

qualidades e revendo sua escrita. 

" [Op. Cit. pp. 15.] 

" [Op. Cit. pp. 16.] 
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Todo ato de escrever contem em si uma certa 

impossibilidade, pois por ultimo trata-se do desejo, 0 que 

torna a escrita uma a<;:ao sempre faltosa, portanto passando 

de obra acabada a processo de constru<;:ao. 

Porem, a possibilidade de elaborar a constru<;:ao 

de forma nao cotidiana, resulta na teoriza<;:ao de uma re-escrita, 

onde atuam outras qualidades, para que o sujeito fique 

implicado (e nao tenha com se abster deste fato), abrindo, 

assim, possibilidade de novos rumos, tanto para o corpo da 

cidade quanta para o proprio citadino em questao, que 

escrevem e sao escritos a um s6 tempo. 
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CAPiTULO II 
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AMAR A CIDADE E ESTAR SOZINHO 

"AH, TODO 0 CAIS E UMA SAUDADE DE PEDRA!" , 
Alvaro de Camposzs 

"ACIDADE EAREALIZA<;AO DO ANTIGO 
SONHO HUMANO DO LABIRINTO. 

0 FLANEUR, SEM 0 SABER, PERSEGUE ESTA REALI DADE." 

Walter Benjamin29 

"HACIA 1840 FUE DE BUEN TONO EN LOS PASAJES PARISINOS IR DE 

PAS EO COM UNA TORTUGA. ELLA MARCABA EL "TEMPO" DEL FLANEUR, EL 
CALLEJEANTE VAGABUNDO DE UNA GRAN CIUDAD A0N APACIBLE." 

Oscar Fontrodona 30 

" in PESSOA, Fernando, POESIAS DE ALVARO DE CAMPOS - ODE MARiTIMA, Sao Paulo ( ed. Martins 
Fontes), 1' ed., 1993, pp. 30. 

" in BENJAMIN, Walter, "OBRAS ESCOLHIDAS III. CHARLES BAUDELAIRE - UM UR!CO NO AUGE DO 
CAP!TAL!SMO", Sao Paulo (Ed. Brasiliense), 3' ed. 1997, pp. 203. 

30 in FONTRODONA, Oscar. dossier Ocio$o$ - de T!ENDAS - CURIOSAS. CONVENCjONALES 0 
MAREANTES. publicada em AJOBIANCO, Barcelona ( ED!CIONES CULTURALES ODEON), numero 61, 
roaq;o de 1994, pp. 38. 
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Amar a cidade e estar s6. 

Viver das mem6rias, dos esquecimentos, das diluic;5es1 

dos apagamentos. E sentir-se apaziguado com o desconhecido, 

com o anonimato, com o novo. Como se o desejo do novo 

substitufsse a necessidade da elaborac;ao e da construc;ao deste 

Iugar urbana, desconsiderando que seus trajetos constr6em 

percursos de vida. 

As demolic;oes constantes, porem, nao conseguem 

suprimir as imagens no inconsciente, mas reconstituem 

imaginariamente recortes, sobreposic;oes e colagens, criando 

assim, cidades imaginarizadas que funcionam como suporte 

das lembranc;as. 

Tais demolic;oes, para alem das operac;oes do 

inconsciente, facilitam o recalcamento daquilo que se coloca 
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de urbanismo e patrimonio hist6rico. Talvez se constitua como 

um movimento de afirma<_;ao desse enquanto tal, que acaba 

por de urbanismo e patrimonio hist6rico. Talvez se constitua 

como um movimento de afirma<_;ao desse enquanto tal, que 

acaba por apagar este imperio colonizado sem perceber que 

nada mudou, a nao ser o nome de seu senhor. 

" Por que o novo envelhece tao rapido?"31 

Porque representa a falencia do espa<_;o do su

jeito urbana e a dilui<_;ao sistematica do Outro enquanto aquele 

que mantem a transferencia funcionando. Porque este Outro 

s6 quer, de forma narcisista, a parte que lhe cabe na partilha. 

Entao, e possfvel falar de um abandono, de um saber que se 

perde, de um desaparecimento que leva consigo o valor que o 

construiu. 

56 e possfvel demolir a cidade quando esta, resta sem 

valor. 0 novo entra, entao, como resposta a necessidade 

imperiosa de nao deixar 0 vazio entrar. 

De que Sao Paulo estamos falando? A de 1700, 1905, 

1950 ou 1999? 

Das largas avenidas, seus ediffcios de vidro e espelhos 

31 Esta frase faz referencia ao tftu!o de urn artlgo escrito par Witte, B. Par aue o novo envelhece tao 
rapido? Revista da USP, Sao Paulo (EDUSP), SET/NDV 1992, pp 103. 
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Amar a cidade e ser um pouco flfmeur e muito 

solitario, e estar cercado e anonimo, e nao mais reencontrar a 

antiga viela, nao conhecer mais o dono da venda, a vendedora 

de flares, os que moram perto, nem mesmo os que moram 

Ionge. E poder se dissolver na multidao atonita, afOnica e 

alienar-se neste grande corpo do Outro. E eleger a alienac;ao e 

o isolamento como meio de vida. Nao mais reconhecer a sua 

planta e ajudar a apaga-la para criar novas desenhos que, 

antes mesmo de se estabelecerem, serao modificados. Ser, 

como uma especie de destino, a propria coisa apagada, e 

ainda assim continuar apagando aquila que nem mesmo mais 

se conhece, como um amor suicida. 

Amar a cidade e viver um sonho que nao e seu, 

como se assim se enganasse a morte, caminhando cegamente 

para ela. Caminhar cegamente, andar a toa, flanar, por fim. 
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Diz Walter Benjamin a respeito do flfmeur, ideia 

retirada da obra de Charles Baudelaire: 

"0 'fenomeno da banaliza~ao do espa~o' e a 

experiencia fund am ental do flaneur. Como ele tambem 

se mostra, sob outra perspectiva, nos interiores da 

metade do seculo, nao se deve rejeitar a hip6tese de 

que o florescimento da flanerie ocorra na mesma epoca. 

Por for~a deste fenomeno, tudo o que acontece 

potencialmente neste espa~o e percebido 

simultaneamente. 0 espa~o pisca ao flaneur: o que terc:l 

acontecido em mim? Fica ainda por esclarecer, decerto, 

como esse se relaciona com a banaliza~ao." 32 

Entao, o flfmeur e este sujeito que vagueia sem 

rumo certo, em um eterno fruir, cuja temporalidade nao esta 

atada ao tempo presente ou ao tempo de Crones, mas a sua 

rela<;;ao com o espa<;;o urbane, e portanto, ao tempo enquanto 

interioridade. E ainda: 

"Dialetica da flanerie : por um lado, o homem se 

sente olhado por tudo e por todos, simplesmente o 

suspeito; por outro e totalmente insondavel, 0 

escondido. " 33 

" in BENJAMIN, Walter, "OBRAS ESCOLHIDAS IlL CHARLES BAUDELAIRE • UM LiRICO NO AUGE DO 
CAPITALISMO"', Sao Paulo (Ed. Brasiliense), 3' ed. 1997, pp, 188. 

" [ Op. Cit. pp. 190.] 



E possfvel colocar, neste caso, a flanerie como condi<;ao 

para uma funda~ao do sujeito urbano, pasta que o olhar do 

outro, passante, transeunte e,anonimo o reconhece sem reter, 

e o coloca em questao. Ele escapa de ser pego, o sujeito 

passa, pon§m esta cercado e solitario a urn s6 tempo. 

Mais, ainda: o sistema aberto do flfmeur, o que Benjamin 

chama de irresolu~ao tipica do flanador, corresponde a 
arte de perder-se, mas, tambem a uma certa pratica do 6cio. 

"A ociosidade do flaneur e uma demonstra~ao contra 

a divisao do trabalho."34 

Aqui inclui- sea pergunta: a quem e permitido flanar? A 

quem nao necessita empregar este tempo na garantia da 

subsistencia. Aos que flanam sem estas condi<;oes da-se o 

nome de indigentes ou homeless. 

Para alem do andar erratico e sem rumo, flanar e urn 

conceito que s6 existe atraves da cidade, e ela, em sua multidao 

atonita, anonima e perdida, que pode se dar 0 ato de perder

se. 0 olho do outro, que aprisiona e flagra, mas tambem salta, 

e desaparece ... enfim: passa, mas nao permanece. 

" [ Op. Cit. pp. 199.] 
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E, na Paris do Segundo Imperio que a figura da 

burguesia se firma enquanto tal, construindo o novo centro 

nervoso dessa capital: as galerias. E e af que nasce a 

personagem do flfmeur, apontado tanto por Baudelaire quanta 

por Benjamin no final do seculo passado e inicio deste seculo. 

Este mesmo fenomeno pode ser observado nas fotos de Sao 

Paulo do come<;o do seculo, na regiao central como Rua Direita, 

Ladeira Porto Geral, Ladeira General Osorio, Pra<;a Patriarca, 

etc. .. 

Hoje, e possfvel ver tal evento na cidade, na regiao 

dos Jardins: sao ruas inteiras que cumprem a fun<;ao de 

passeios publicos. As feiras abertas tambem cumprem tal 

fun<;ao. Tanto as de hortifrutigranjeiros quanta as de artesanato 

sao, para alem do utililitarismo, locais para caminhar, olhar, 

ver e ser vista. 
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A evoluc;ao hist6rica trouxe um substituto parcial 

das galerias: os grandes shoppings centers atuais. A diferenc;a 

de suas antecessoras, estes centros comerciais anulam a 

questao da rua e da vida que nela acontece. Dentro, tudo e 

artificial,nao se ve um final de tarde ou um amanhecer, a luz 

nao e natural, 0 are condicionado, portas 0 separam da 

cidade, selecionando o publico que neles entra: seja pelo 

preconceito, seja pela forc;a. 

Nao ha perfumes, brisas e surpresas que a vida 

ao ar livre oferece. Tudo acontece de forma previsfvel, e 

tem um prec;o. Flanar nada custa como produto a ser 

consumido, ao contra-rio, e um conceito e um modo de 

vida. Talvez hoje esta ideia esteja sendo substitufda pela 

navegac;ao na internet 
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Para o flaneur, a cidade e o cenario onde tudo acontece. 

Neste sentido, seus habitantes seriam personagens de suas 

pr6prias vidas, e qualquer olhar que se detivesse sabre uma 

a<;ao que se desenvolve neste espa<;01 passa a ser o espectador 

para quem esta est6ria vai sendo contada. 

"Posso tomar um espa~o vazio e chamar de palco. 

Um homem o atravessa enquanto outro o observa, e 

isto e tudo 0 que e necessaria para que uma a~ao teatral 

aconte~a. " 35 

35 in BROOK, Peter, The Emoty Space, Londres (Ed, Pelican Books), 1' ed,, 1990, pp, lL 
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ou dos sobradinhos que se amontoam e se esquivam nos 

bairros? 

Brook acrescenta mais adiante: 

"0 trabalho do ator nunca e feito para uma 

audiencia, mas sempre para uma pessoa."36 

Aqui e possfvel construir uma articula<;:ao Lacaniana, 

colocando o Outro (A) como onividente, instancia simb61ica 

presente no Imaginario do sujeito que faz a cena, com existencia 

projetada sobre um Real, que pode ser tanto urn outro que 

para o ator adquira este status, como para urn estado, um 

emprego ou qualquer outra coisa que incida sobre a a<;:ao. 

Assim, OS olhos que observam estao dentro, nao fora, 

sao a cidade (A). Mesmo que um personagem se coloque fora 

de circula<;:ao e s6 observe, ou que a cena lhe seja direcionada, 

esta dimensao do outro enquanto interioridade nao se descarta. 

Cidade possuida, jamais entregue. 

" [ Op. Cit. pp. 57.] 
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CRISTAIS OPTICOS 

OLHARES CRISTAUNOS 

"A CIDADE SE ESPELHA EM MILHARES DE OLHOS, 

EM MILHARES DE OBJETIVAS." 

Walter Benjamin 37 

"0 OLHO EXISTE EM EST ADO SELVAGEM, MAS QUE~ TABU LARA A ESCALA 

DAVISAO?" 

Andre Breton38 

37 in BENJAMIN, Walter, RUA DE MAO UNICA - OBRAS ESCOLHIDAS II. Sao Paulo (ed. Brasi!iense), 5' 
ed., 1995, pp. 197. 

"in LIMA, Sergio, A AVENTURA SURREALISTA - TOMO 1 CLe surrealisme et Ia peinture - de Breton, 
1925). Petr6polis (ed. VOZES), Sao Paulo (editora da UNESP) E Campinas (editora da UNICAMP), 1' ed., 
1995, pp. 239. 
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A cidade se revela atraves da luz. Imagens, fragmentos 

de memorias, restos, rastros, sombras. Aberturas, perspectivas 

de vertigem e de abismo, limites, transgressoes, rupturas. 

0 que retem estas imagens na retina e o cristalino do 

olho - impossfvel sem o cristalino do olhar. 

0 crista!, tal qual crisalida - cristalida, transforma-se 

com a luz para ser uma outra face desta cidade nunca de todo 

apreendida. 

A transparencia do crista! versus a opacidade do vidro 

utilizado enquanto espelho. Nao se ve atraves, o limite e a 

propria imagem na retina de quem observa. 

Nao se ve atraves onde nao ha horizonte para alem do 

narcisismo. 0 campo visual fica reduzido ao limite do proprio 

olhar ou, ao olhar, como objeto de si mesmo , ou ainda, a um 

olhar sem alteridade. Se projetassemos uma cidade de 

espelhos, tal situa<;:ao reduziria o sujeito a uma situa<;:ao 

psicotica. 

Temos, entao, uma semi-fic<;:ao que poderia ser nomeada 

tendo em vista o sujeito dividido como sua propria alteridade, 

supondo que esta alteridade em si mesma registra um certo 

apagamento da ausencia do outro. 

Tal situa<;:ao revela uma sociedade contida no seu 

encantamento pelo auto-retrato. Cidade cujo discurso capital 

baseia-se no mito do in/divfduo, mascarando o insuportavel 

desta divisao que aponta algo da ordem da morte. 
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E possfvel dizer entao que a pulsao de morte marca, 

portanto, a propria necessidade de elabora<;:ao de um discurso 

unfssono. Esta tentativa de fazer desaparecer o inevitavel que 

e a morte gera a falencia deste discurso que vem necessitando 

de ediffcios cada vez mais altos para se manter. 

Esta exposi<;:ao recria simbolicamente fragmentos do 

imaginario urbana construindo um espa<;:o onde a luz projetada, 

emitida, ou ainda, a luz que atravessa os corpos escreve sabre 

a pele a fic<;:ao de seus afetos, das suas saudades, de suas 

lembran<;:as e, principalmente, de seus esquecimentos. A 

hist6ria do que se apaga no registro do Real (que reverbera 

no novo) faz com que algo se mantenha para ah~m do edifido 

que cai. 

0 que fica, faz com que seja possfvel dizer que a Sao 

Paulo de 1915 ainda vive na Sao Paulo de 1999. Que no 

espa<;:o algo se mantem para alem da materia edificada. 
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A MEMORIA RECALCADA NO 
CORPO URBANO 

"Continuei escalando ate atingir uma altura de cerca de 

quatro andares acima do oceano, e entao pude ver uma larga 

extensao de paisagem petrificada, que se prolongava para 

tras ate perder-se de vista nas profundezas do mim6ide. 

Era como olhar as rufnas de uma cidade antiga, uma 

cidade marroquina com uma idade de dezenas de seculos, 

convulsionada por um terremoto ou por alguma outra 

catastrofe. Divisei um entrela<;amento confuso de ruas sinuosas 

entupidas de escombros e passagens estreitas ( ... ). A meia 

distancia, grandes muralhas estavam intactas, apoiadas por 

suportes ossificados. Havia aberturas escuras nas dilatadas 

paredes submersas - tra<;os de fachadas ou de seteiras. A 

totalidade desta cidade flutuante inclinava-se de um lado para 

o outro como um navio que estivesse so<;obrando, mergulhava 

e virava, com o sol lan<;ando continuamente sombras que se 

moviam, que deslizavam entre as aleias em ruinas. De vez em 

quando uma superficie polida captava e refletia a luz."39 

39 in LEM, Stanislaw, SOLARIS, Rio de Janeiro (ed. Francisco Alves), P ed., 1984, pp. 213, 214. 
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MNEMICO do grego mneme : memoria, lembran<,;:a. 

Como rochas sedimentares, o corpo urbana tem camadas 

que se sobrepoem, ffsica ou temporalmente. A nao linearidade 

das camadas, que podem estar interrompidas, misturadas, 

fundidas, nao impede 0 fato de que funcionem enquanto 

conjunto. 0 tecido que se forma, feito de muitas tessituras 

temporais, guarda em si os espa<;os desaparecidos da malha 

que cobre a pele, de modo que, par ultimo, ele se torna a 

propria pele. 
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A necessidade de fazer so<;:obrar partes desse imenso 

corpo, de que novas esteticas recubram antigos signos, a 

imperiosa vontade de impor uma nova ordem, data de epocas 

bern remotas. As invasoes romanas, o domfnio da China sabre 

o Tibet, os mouros sabre a peninsula iberica, a eterna guerra 

norte-americana para manter seu vasto domfnio submerse em 

seus valores marais, esteticos e culturais, os quinhentos ou 

mais anos de America Latina dominada, a elimina<;:ao 

sistematica das culturas indfgenas, a globaliza<;:ao: nada disto 

e novo. A respeito dessas destrui<;:5es que, continuamente, se 

repetem e trabalham pela anulac;ao da diferenc;a, do tempo e 

das singularidades e que tern sua mais alta apoteose nas 

cidades novas (as cidades americanas), comenta Levi-Strauss: 

"elas vao do vic;o a decrepitude sem parar na idade 

avanc;ada. "
40 

E ainda 1 libertando-as do impossfvel, ou seja, de serem 

tao antigas quanta as cidades europeias e asiaticas, mas nao 

"Nas cidades do Novo Mundo, seja Nova York, 

Chicago ou Sao Paulo, que muitas vezes lhe foi 

comparada, 0 que me impressiona nao e a falta de 

vestigios: essa ausencia e urn elemento de seu 

significado. ( .•. ) Mas e no erro contrario que caio: ja 

que as ddades sao novas e tiram dessa novidade sua 

essenda e sua justificac;ao, custo a perdoa-las por nao 

continuar a se-lo. { ... ) 

40 in u§VI-STRAUSS, Claude, TRISTES TROPICOS, Companhia das Letras (Sao Paulo), 1a edi<;ao, 
1996, pp. 91. 
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de suas caracterfsticas e qualidades, afirma ... 

Para as cidades antigas sequer sao elementos urbanos: 

sao brilhantes demais, novos demais, alegres demais 

para tanto. Mais se pensaria numa feira, numa exposit;ao 

internacional construida para poucos meses. Apos esse 

prazo a festa termina e estes grandes bibelos fenecem: 

as fachadas descascam, as chuva e a fuligem trat;am 

seus sulcos ( ... )"41 

41 [Op. Cit. pp. 90.] 
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A anula<)1o sistematica do Simb61ico par conta do 

Imaginario: a diferenc;a nunca deixou ninguem tranqi.iilo. 

Responde-se com libido, amor ou 6dio, jamais a indiferenc;a. 

A diferenc;a original no corpo (entre os sexos), responde-se 

com todo tipo de separac;oes territoriais. 

Assim, define-se o corpo como territ6rio, a cidade 

como corpo, e ainda, a cidade como um territ6rio que, apesar 

de aparentemente continente a toda especie de diferenc;as, 

produz reac;oes que nao tardam, e sao da ordem do 

insuportavel, explodindo-o todo o tempo, atingindo seu 

contorno tanto quanta revelando sua utopia de, como corpo, 

ser todo. 

Para Lacan, o sujeito nao e todo, senao cindido e 

esta grafado como $. Esta divisao se coloca a partir de que 

este corpo nao e todo, o que torna possfvel escrever como 

c:z:orpo, ou simplesmente c:z:. Esta falta termina par torn<Ho 

um local de violencia. Habitar nao significa fazer parte ou ter 

Iugar, apenas contempla a noc;ao de habito. Neste c:z:orpo, 

construfdo sabre antigas ossadas, o desaparecimento se faz 

notar atraves da mudanc;a, tanto dos [cones de poder quanta 

daquilo que faz vir a tona 0 que e da ordem do feio, do sujo, 

do sem valor e, novamente, do diferente. 

Muitos monumentos sao erguidos na tentativa de 

colocar certos fantasmas na ordem do dia, e, pelo modo como 

sao feitos, caem no ostracismo daquilo que e estabelecido de 
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fora para dentro e nao e reconhecido pelo corpo como sendo 

proprio. Sendo assim, tern o silencio como destino. 

Como contam as lendas de todos os lugares, os 

fantasmas sempre voltam, mas nem sempre mantem as 

mesmas fisionomias. 

Naquilo que constituem os 6rgaos urbanos, ou seja, 

na arquitetura que faz possiveis tanto a vida quanto a circulac;ao 

neste corpo, os fantasmas tambem tern seu Iugar. Nao s6 nos 

velhos poroes ou nos camarins e corredores dos teatros, mas 

nas ruas, a luz do dia, a vista de todos, aqui e ali, salpicam e 

saltitam sem que ninguem se de conta. Mesmo que aparec;a 

como fantasia, ha um a mais neste simulacra. 

Nao ha porque supor que o simulacra, que desde 

a epoca renascentista esteve presente, aparec;a sempre com a 

mesma face. Aquilo que acontecia no interior das igrejas 

barrocas nao se parece, estetica e simbolicamente, com o que 

acontece em um jogo virtual, seja ele qual for (neste caso, 

tanto faz se e uma paquera em um chat, um judo com 

personagens construidos em computac;ao grafica ou o filme 

MATRIX). Em todos os casos, trata-se do simulacra. Baudrillard 

elucida com muita sagacidade o que ele nomeia como tres 

ordens e que se sucederam a partir da Renascenc;a: 

" - A contrafa~ao e o esquema dominante da 

epoca classica, da Renascen~a a Revolu~ao Industrial. 

UN 
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-A produ~ao e o esquema dominante da era 

industrial. 

A simula~ao e o esquema dominante da 

fase atual, regida pelo c6digo."42 

Explicita que a contrafac;ao acontece a partir da 

queda do sistema feudal e ascensao da burguesia, fato que 

gerou uma "competic;ao aberta dos signos". 43 E aqui o simulacra 

da natureza, o que constitui a questao especular e que funda 

a ideia de falsificac;ao, mas que nunca elimina a diferenc;a 

sensfvel entre o original e a c6pia, nao abole a diferenc;a. 

Ja na era industrial, quando levanta a produc;ao 

como simulacra, parte da diferenc;a entre urn original e suas 

reproduc;oes, ou seja: em tal epoca, parte-se de urn modele, e 

faz-se ·urn milhao de pec;as iguais. Neste sentido ha uma 

anulac;ao do original em func;ao da serie. Aqui a questao e 

"liquidac;ao do real, de uma realidade sem imagem."44 Da-se a 

passagem da ordem natural para as leis de mercado. 

Nas questoes relacionadas a terceira ordem, ja 

nao se trata da falsificac;ao do objeto ou da reprodutibilidade, 

mas da simulac;ao, de urn sistema onde tudo e informac;ao e 

tern sua representac;ao em urn sistema binario cuja expressao 

e a existencia virtual. Seu uso, de certo modo, E bern mais 

" in BAUDRILLARD, Jean, A TROCA SIMBOLICA E A MORTE, Sao Paulo (edi~5es Loyola), 1' ed., 1996, 
pp. 63. 

"' [ Op. Cit. pp. 65.] 

" [ Op. Cit. pp. 70.] 
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sofisticado e muito mais perverso: o controle se dade formas 

mais sutis, em uma alienac;ao soporifera onde a tela, a rede, e 

o que nela se apresenta deixa de ter o status de simulac;ao 

para o sujeito que ali fica plugado, ganhando a qualidade de 

verossimil quando, quem dela se utiliza, acaba par tamar o 

virtual par realidade. 

Mas isto nao acontece s6 nos sistemas digitais. 0 

retorno do recalcado, daquilo que precisou ser colocado ao 

res do chao para que fosse possivel erguer novas simbolos, 

construidos como movimento estetico e filos6fico, leva um 

nome: Post Modernism, P6s Modernismo ou P6s Moderno. 

Assim como a construc;ao hipn6tica dos jogos eletr6nicos, 

com seus tempos elipticos, seus cenarios desenhados com 

referencias banalizadas de um imaginario que coloca a vidae 

a morte em um mesmo patamar , que se utilizam de templos 

gregos tanto quanta de fantasias de urn futuro improvavel, as 

edificac;5es p6s modernas tambem trabalham nesta linha de 

achatamentos de significados pela diluic;ao, pela escala, pela 

simultaniedade de referencias. Falsas fachadas sao levantadas 

utilizando elementos de varias epocas hist6ricas, misturando 

tanto signos de poder de outrora quanta elementos do folclore 

e, por que nao, dos movimento moderno. Sao erguidos como 

monumentuns apocalipticos e estereis, construidos com 

aparente liberdade, que nao fazem nem uma outra coisa; alem 

de demostrar sua servidao e posic;ao de eterno escravo. 
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A ostentac;ao desta falsa liberdade, mascarada de 

compromisso hist6rico, nao faz senao mostrar seu desejo de 

tentar ser esta coisa outra que nunca sera. 

" A Museum can be either a Museum or it can be 

modern, but it can't be both (Urn Museu pode ser mesmo 

urn Museu ou pode ser moderno, mas nao pode ser os 

dois.)45
• 

0 discurso p6s-moderno faz uma apologia contra os 

caixotes brancos, puros e internacionais dos modernistas, 

atraves dos quais nao se veiculam singularidades culturais, 

pessoais ou urbanas, mas uma utopia. 

Como tal, teriam a pureza protestante, a ausencia de 

icones calvinista (cujo resultado estetico resulta na abstrac;ao)46 

e, ao inves de promover o convfvio das diferenc;as, atraves de 

seus ideais igualitarios de carater industrial, aumentou o 

abismo. Seus materiais isolantes tem no vidro seu ideal 

maximo, por sua natureza incolor, inodora, inerte47 e que 0 

tempo nao marca (portanto nao envelhece nunca, nao amarela, 

45 Gertrude Stein in JENCKS, Charles, What's POST-MODERNISM?, Singapura (Academy Editions), 4' 
ed.,1996, pp. 11. 

" Tais rela,oes estao formuladas em: JENCKS, Charles, What's POST-MODERNISM?, Singapura 
(Academy Editions), 4' ed.,l996. 

47 BAUDRILLARD, em seu livre "0 sistema dos objetos" ressalta caracterfsticas do vidro e o define como 
materia! moderno par excelencia. 
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nao mofa, descasca ou enruga). 

A o contra rio do que G o rd on G ra ig 
48 pregava, 0 maximO 

do homem nao e o boneco, mas o corpo vftreo. A transparencia 

fina da pelicula que divide o dentro e o fora, tanto das caixas 

brancas como dos grandes espigoes que arranham o ceu, ou 

ainda, como na sala (nao por acaso) nomeada com o 

patronfmico que nomeia a cidade, na esta~ao de trem 

transformada, em parte, em Sala de Concertos. 

Neste caso, desconcerta quem percebe que o que esta 

ali e, no maximo, a possibilidade de uma vitrine. Ver e ser 

vista, ser vista e nao ver e, em qualquer um dos casas, ver 

mas nao tocar. A transparencia nao garante o olhar que, 

ofuscado pelo desejo de ser objeto do desejo de outrem, 

apavorado diante do desconhecido, e sem saber o que fazer 

com o que esta exclufdo - do outro lado do vidro -, cria uma 

cegueira parcial e direcionada, e esta, sim, conhecida. De fato 

se pode utilizar o vidro de outras maneiras, mas nem os 

modernos nem os p6s o fizeram. 

48 Edward Gordon Craig foi contemporBneo de W.B.Yeats e Maeterlinck. Vlu no boneco o maximo do 
ator. "'A vantagem de substituir o ator pelo boneco era de se ellminar emo~Oes sup€:rfiuas e difkeis de 
serem contro!ados pelo excesso de egocentrismo dos atores. Para Craig, o ideal do teatro era o teatro 
duravel, no qual o ator deveria controlar seu corpo de tal forma que nao fosse afetado pelo seu ego." in 
Amaral, Ana Maria, 0 Teatro de formas Animadas, Sao Paulo (EDUSP), 2• ed., 1993. pp. 180. Viveu com 
Isadora Duncan e juntos realizaram a montagem de Rosmersholmr de Ibsen, com Eleanora Duse. 
Atuava como diretor e cen6grafo. Como dramaturgo deixou os "dramas do siiSncio", como "A Escada", 
que trata das rela<;5es entre movimento e imagem. 
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A CONCEPCAO DO 

CONTRACEPCAO) : 

SITUACCES URBANAS 

ESPACO (E A 

E possfvel falar de arquitetura nao somente como urn 

conjunto de elementos arcos botantes, pilares, pele de vidro, 

sapatas e funda~oes -, mas como a rela~ao espa~o-temporal 

criada atraves da materia e das formas, com dura~ao propria 

que reverbera na memoria de quem por ele passa ou habita, 

assim como na memoria da propria cidade, mesmo quando a 

edifica~ao ja nao mais existe. 

E, portanto, uma escultura de vazios que se sustenta na 

tensao. Ao contrario das esculturas onde os cheios esculpem 

os vazios, aqui sao os vazios que esculpem as bordas. 
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A obra, antes de existi~ ela propria ja e um asteroide 

em tensao galactea: ja estara no espa<;o. Revelar-se-a enquanto 

potencialidade, possibilidade e qualidade de sentimento. No 

momenta exato de sua genese trara os germes deste potencial, 

desta simultaneidade de possibilidades. Entao, um espa<;o de 

frui<;ao ficara criado e trabalhara na dialetica do desejo: no 

espa<;o diferencial que existe entre o desejo e a possibilidade 

de realiza-lo frente a imprevisao inerente a vida. 

0 objeto arquitetonico, em uma escala menor, e a 

cidade, em ambito bem maio~ sao agrupamentos de significantes 

com uma ordem interna propria que lhes garantem um certo 

"funcionamento" enquanto estruturas, mas que nao impedem 

que o caos as engula atraves do uso e do sentido que se atribui 

as mesmas. 0 caos aqui entendido como o "Real"49 para Lacan 

na trfade Real, Simbolico e Imaginario enla<;ados pelo no 

borromeano. 

0 "conjunto" destes significantes, ao qual o sujeito 

da unidade imaginaria, subdivide-se criando imensas cadeias 

entre o macro e o micro. 

Tudo isto, pensando "significante" como conceito 

lacaniano, para o qual: 

- o significante so e significante para outro significante; 

- o significante representa urn sujeito para outro significante; 

49 0 Rea! nesta trlade e o que nao pode ser pensado senao como o lmpossfvel de ser simbolizado, aquila 
que foraclui (inclui fora) 0 sentido e que, portanto, e insuportavel. 
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e ainda: 

o significante e aquila que resiste a qualquer sentido; o 

significante nao se destina, de maneira alguma, a receber 

sentido, nem mesmo o produzido pela mais acertada das 

i nterpreta<;oes. 

Para melhor compreensao da analogia entre os 

significantes na lingua e na arquitetura da cidade e entender 

suas rela<;oes, e possfvel lan<;ar mao do conceito saussuriano 

de lfngua, que a define como "urn sistema do qual todas as 

partes podem e devem ser consideradas em sua solidariedade 

sincronica" onde o 'A' sozinho nada comunicaria se nao estivesse 

relacionado com a presen<;a ou ausencia dos demais sfmbolos". 50 

Argan afirma que "os fatos arquitetonicos estao 

para o sistema urbana assim como as palavras estao para a 

lingua"51 
, mas e necessaria considerar que esta rela<;ao se dara 

desde as menores unidades da lingua (as letras e os fonemas) 

ate a maior unidade lingUistica, ou seja, a frase. Na arquitetura, 

do grao de areia a obra edificada, urn enorme numero de rela<;oes 

entre significantes fica articulada, e e justamente porque estao 

articuladas, que e possfvel para 0 sujeito le-las. 

50 in ECO, Umberto, A ESIRUTURA AUSENTE, Sao Paulo (Ed. Perspectiva), 3' ed., 1976, pp.29/30. 

51 in ARGAN, Giulio Carlo, Hist6ria da Arte como Hist6ria da Cidade. sao Paulo (Ed. Martins Fontes), 2a 
ed., 1995, p. 257. 
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Passamos a falar entao nao dos significantes, que isolados 

sao vazios, mas do valor que adquirem de acordo com as 

articula<;oes que constr6em, com o Iugar que ocupam dentro 

da estrutura em rela<;ao aos outros elementos do sistema, onde 

a mudan<;a do Iugar que ocupam implica em uma mudan<;a de 

valor. 

Nao existe uma lingua, mas situa<;oes de lingua, disse 

Saussure, afirma<;ao que permitiu a Argan continuar associando 

baseado em suas analises do objeto urbana. Quando pensamos 

Roma, de que cidade estamos falando? A de Augusto ou de 

Constantino? No auge do Imperio Romano, ou o sitio onde os 

elementos modernos convivem com as antigas cidades, sempre 

presentes, encontradas nas escava<;oes de suas ruas? Afirma 

que nao existem cidades, mas situa~oes urbanas. 

Sao as situa<;oes urbanas, portanto, o objeto desta 

reflexao, e a permanencia destas situa<;oes sabre urn mesmo 

sitio caracteriza o que denominamos com o nome bastante 

generico de cidade. 
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Nas cidades medievais, os espac;os urbanos eram muito 

bern definidos, tanto na estrutura e desenho, quanto na func;ao. 

0 publico e o privado existiam em esferas bern determinadas 

garantidas pelo uso, a politica, a moral e a religiao. 

Eram construc;oes feitas a partir de principios 

artisticos, os quais bordavam-nas no tecido urbane. Fechadas 

em toda volta, com pequenas inclinac;oes (nao notaveis a olho 

nu), nos angulos que as formavam, sempre com uma face 

inesperada, com poucas saidas nada escancaradas - pelo 

contrario, saindo de vies, discreta e delicadamente. 

As edificac;oes, coladas entre si, criavam uma 

varia<;ao nao s6 aos olhos, mas a pele. Surpresas, atalhos, 

aberturas escondidas e sinuosas tornavam a relac;ao entre o 

corpo do sujeito e o corpo da cidade intima e erotica. Era facil 

localizar-se nela e a sensac;ao de seguranc;a servia de suporte e 

continencia para esta vivencia. As alternancias nos ritmos e nas 

perspectivas e a exuberancia artistica tornavam o passeio uma 

experiencia prazerosa e quando nao, urn gozo vivido no corpo 
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da cidade, que se repetia e mudava de acordo com o trajeto 

perc o rrid o. Uma cidade e todo urn povo que tenta apreender 

seu proprio gozo atraves da sua lfngua. 

As esculturas, a fonte e quaisquer outros elementos eram 

colocados circunscrevendo a prac;;a, onde as paredes dos ediffcios 

eram utilizadas para lhes fazer fundo e destacar. 

Os principais espac;;os publicos eram a prac;;a da 

matriz e a do mercado, que podiam ou nao coincidir em uma 

mesma prac;;a. Eram motivo de orgulho, as belas prac;;as ornadas 

par esculturas e areas, cuja borda era constitufda par ediffcios 

do poder publico, representando as leis de uma ordem tanto 

polftico-sociais quanta as economicas e religiosas. Tinham urn 

Iugar de valor no imaginario coletivo da propria cidade e das 

vizinhas, pais eram sinal de riqueza, organizac;;ao e cultura. 

104 



Lacan coloca um vazio no centro do n6 borromeano, 

entre os tres registros (real, simb61ico e imaginario) como causa 

do desejo (objeto a). Na arquitetura japonesa, o vazio esta 

colocado em zona intermediaria, localizada entre o jardim e o 

espa<;o interior. Esta faixa, aberta ao exterior porem coberta, 

com piso de madeira, e destinada a experiencia da passagem. 

Nas casas romanas o vazio se localiza no regiao 

central e interno nas casas, fechadas ao exterior, onde se localizava 

o po<;o e outros elementos de seus jardins, com todo o seu 

requinte simb61ico. havia identica estrutura com outros elementos, 

e seus sistemas de capta<;ao de agua; para 0 zen e 0 vazio, 0 

fora de qualquer representa<;ao no qual cabe potencialmente 

qualquer signa, mas que nao os retem - conceito importado par 

C.S. Pierce, que o coloca entre o signa, o interpretante e o 

objeto. 

INTERPRET ANTE 

SIGNO OBJETO 

( lustrac;ao: trfade elaborada pelo semi61ogo Charles Sanders Pierce.) 
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E o vazio constitutivo de todo sujeito e que nada pode 

obturar. Na lingua japonesa, o "MA", ou seja, a noc;ao intervalar 

de espac;o-tempo; na fisica quantica, o horizonte de eventos e 

OS buracos negros. Para 0 Zen-Budismo, e sunyata, onde 0 

imediatamente presente e igual ao infinito e "o drculo e 0 ponto 

e o - 1 • 52 p o n to e o c ire u o . 

A arquitetura e o saber artfstico que diz respeito a construc;ao 

dos vazios no espac;o ( corpo) ffsico da cidade, ou seja, a escultura 

dos vazios, construc;ao de ocos, para alem das paredes que os 

formam. 

s:z in SUZUKI, D.T., Fromm, Erich e Martino, Richard de, Zen-Bud!smo e Psicancl!ise, sao Paulo (ed. 
Cultrix), 1' ed., 1992, pp.36. 
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Ao pensarmos na formac;ao primeira e mais simples, no 

nfvel estrutural, dos agrupamentos humanos que se fixaram a 
terra, ou seja, as aldeias neolfticas, e clara a relac;ao do corpo da 

aldeia com o corpo da mulher, cuja estrutura (fechada em torno 

de urn vazio central) garantia seguranc;a, receptividade, protec;ao, 

nutric;ao e fecundidade. 0 corpo da casa como a representac;ao 

da primeira morada, assim como a construc;ao de celeiros, 

estabulos, poc;os, pai6is, fornos, obedeciam a mesma 16gica. 

Isto garantia urn sentido de permanencia, residencia, e do 

conhecimento dos ciclos, o que tornava possivel fazer previs6es, 

assim como o amansar, nutrir e criar os animais. 

Nos hier6giifos egipcios, aqueles que designavam casa e 

cidade surgiam tambem como simbolos de mae. 
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Para o f!{meur, um passeio agradavel aos sentidos, e nao 

era a toa que algumas ruas e alamedas, assim como os percursos 

desenhados nas pra<;as, levavam o nome de passeio. Ao habitante 

que transita, as sensa<;5es, imagens e valores que ficam como 

"restos diurnos", referencias as quais nao era possfvel nao se 

alienar. · 

Quando, atualmente, as pessoas se referem a uma 

outra cidade como outra pra<;a, recuperam estas pra<;as de 

outrora. Esta disposi<;ao (dos ediffcios e das obras) criava um 

vazio central, v6rtice gerador de sentido que pode ser pensado 

em diversos casos. 

"Nesse passo, as necessidades, as solidta~oes, a 

intimidade da mulher com os processos de crescimento e 

sua capacidade de ternura e amor devem ter 

d e s e m p e n h a d o p a p e 1 p r e d o m in a n t e " . 53 

Todas as alus5es ao vazio talvez sejam tentativas 

de representar o irrepresentavel: o vazio do corpo da mulher, de 

onde tudo parte e para onde tudo retorna (toda a mitologia 

trabalha esta analogia entre o corpo da mulher e a terra). Alus5es 

ao seu misterio nao faltam e, se aos antigos era mais possfvel 

conviver com este buraco, este oco impreenchfvel, talvez fosse 

por uma heran<;a inconsciente do tempo em que o corpo da 

mulher era "fecundado" pelos deuses e os homens eram seus 

companheiros sexuais no prazer. Esse irrepresentavel da 

" in MUMFORD, Lewis, A HISTORIA DAS CIDADES, Sao Paulo (Ed. Martins Fontes e Ed. Universidade 

de Brasilia), 2' ed., 1982, pp. 18. 



sexualidade feminina, pode ser compreendido a partir de Lacan, 

atraves da seguinte articulac;ao: 

"A linguagem, estruturalmente falica, nao 

concebe, pois, que a feminilidade se diga senao pela 

ausencia ou negativamente".54 

Como s6 no registro do imaginario ha uma totalidade 

de imagem do corpo, entao e possfvel pensar que este vazio e 

significante, como ausencia de sentido que o move. 

As construc;oes das metr6poles contemporaneas 

primam pela explicitac;ao de suas plantas, pelo descampado, 

pelo deserto, pela violencia do seu trac;ado, o que pode fazer 

delas as mais puras e pr6ximas representac;oes de um pesadelo. 

Nao se pensa mais em ruas estreitas e sinuosas agradaveis aos 

sentidos, mas em trac;ados facilmente dominaveis em caso de 

guerra (ver Paris de Napoleao, Buenos Aires de Peron, Brasilia 

de Juscelino, Sao Paulo de Prestes Maia). A construc;ao das 

"prac;as" atuais invertem completamente as antigas relac;oes. 

As edificac;oes passam a existir individualmente, e 

nao como parte de um conjunto que produz determinado espac;o. 

Sao construidas para competir entre si, em uma disputa que 

evidencia o narcisismo como sintoma do processo de 

construc;ao urbana. Constituic;ao que muda as imaginarizac;oes 

54 in ESCOI.ASTICA, Maria, 0 GOZO FEM!NINO, Sao Paulo (ed. Iluminuras), 1' ed., 1995, pp. 39. 
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acerca de corpo urbano, deste Grande Outro ao qual o sujeito 

sempre se reporta para saber de si. 

Muda o ritmo, nao cria o fechamento necessario 

para que haja um vazio central. Nao ha borda. Perdida fica a 

possibilidade de dar forma e Iugar, no sentido do espa~o no 

ambito publico, ao vazio e a feminilidade. Subtrai, neste sentido, 

a cidade a possibilidade de ser um receptaculo continente e de 

dar representa~oes substitutas, criativas e estimuladoras da 

criatividade, da arte e das varias possibilidades de sublima~ao. 

0 real do seu corpo e mais forte e a engole. A arte surge, entao, 

mais do que como sublima~ao deste processo, como resistencia. 

Considerando a leitura lacaniana do conceito de 

sublima~ao on de: 

"A sublima~ao eleva um objeto (narcisico e 

imaginario) a dignidade da coisa ( ... ) Essa coisa, da qual 

todas as formas criadas pelo homem sao do registro da 

sublima~ao, sera sempre representada por um vazio, 

precisamente pelo fato de ela nao poder ser representada 

por outra coisa - ou, mais exatamente, de ela nao poder 

ser representada senao por outra coisa. Mas, em toda 

f o r m a d e s u b lim a y a o o v a z io s e r a d e t e r m in a n t e . " 55 

A diferen~a de sublima~ao, em cujo cerne esta o vazio, na 

resistencia ha algo estrutural para o sujeito. A saber: 

55 in LA CAN, Jacques, Semi nil rio A Etica da Psican81ise - livre 7. Rio de Janeiro (Ed. Jorge Zahar), 1 a ed., 
1988, pp. 140. 
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"A resistencia em efeito nao pode ser 

desconhecida em sua essencia se nao e compreendida a 
partir das dimensoes do discurso em que se manifesta na 

analise. ( ... ) para empregar o termo de Freud, nas cadeias 

de seu discurso, segundo uma partitura onde o nucleo 

pat6geno forma o leit-motiv." 56 

Tal articula<;ao poden~ ser elucidada pela defini<;ao 

que se segue: 

"A resistencia e uma especie de discordancia 

entre significante e significado, determinada por toda 

esptkie de censura de origem social. A verdade pode 

sempre, neste caso, ser comunicada nas entrelinhas." 57 

Deste modo fica possfvel perceber a diferen<;a entre 

um processo de produ<;ao e outro, a diferen<;a entre a arte 

renascentista e a contemporanea. 

0 que decorre do fato do vazio ser tao insuportavel 

na vida atual, e a escamotea<;ao sistematica (deste mesmo vazio) 

atraves de um sistema consumista, que tenta transformar a 

56 in LACAN, Jacques, ESCRITOS II, 1' ed., 1989, pp. 13. 

" [Op. Cit. pp. 133.] 
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realizac;ao do desejo em desejo de consumo, supondo que tal 

operac;ao obtura o irrepresentavel do espac;o. 

Apesar de nao ser possfvel esperar muito sucesso 

desta premissa (o vazio insiste), e preciso entender que a 

produc;ao artfstica atual se situe af, no Iugar da resistencia a 

qualquer saber que incida sobre este discurso. 

Produtos cujo tempo e o tempo do consumo, do que pode 

ser descartado e refeito com rapidez, e que geram o gozo de 

quem faz ou ve. Resta saber que gozo e este ... Porque disto nao 

se fala? Pois implicaria em outro modo de vida e produc;ao. 58 

Nao se fica diante de uma obra contemporanea mais 

do que segundos. Entao, resistencia tambem no sentido de que 

a produc;ao nao cessa nunca, independentemente do processo 

psfquico envolvido e do valor do objeto. Estas nao originam o 

que Nasio vai afirma quando se trata da sublimac;ao: 

"As obras imaginarias da sublima~ao sao 

capazes de produzir dois efeitos fundamentais no 

espectador: elas o deslumbram por seu fascinio e suscitam 

nele o mesmo estado de paixao e de desejo suspenso 

que levou o artista a engendrar sua obra. A obra de arte, 

verdadeira condensa~ao de tres componentes, que sao a 

for~a pulsional, o narcisismo do criador e a forma acabada 

da obra, dissolve-se e se dissipa entao no vazio da emo~ao 

58 A prodw;ao da arte e urn fen6meno urbana, pois implica no olho do outre. Argan trabalha a crise da arte 
como a crise da cidade ou a crise do objeto como valor. 
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intensa e poderosa que desperta no admirador." 59 

As representac;oes falicas 1 no seu oposto, sao 

evidentes. Dos mais altos e suntuosos arranha-ceus ao irreversfvel 

crescimento dos grandes centros, as representac;oes confirmam, 

todo o tempo, este recurso imaginario de auto-afirmac;ao de 

estruturas patriarcais atraves do simb61ico no real do corpo urbana. 

As ruas passam a contornar as prac;as abertamente, 

criando imensos vazadouros para o olhar, atordoado por um 

transito sem parada e pela poluic;ao visual. 0 barulho excessivo, 

0 ar pesado, a cidade nao e mais para 0 prazer. 

59 in Nasio, Juan David, LICOES SOBRE OS SETE CONCErTOS CRUC!AIS DA PSI CANALIS E. Rio de Janeiro (Jorge Zahared.), 
1' ed., 1996, pp, 89. 
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A forma passa a ser quadrada ou retangular e, para 

completar, ha sempre uma unica escultura que vai ocupar seus 

centros geometricosf alusao explfcita ao monotelsmo e, mais 

ainda, ao insuportavel que e este vazio das pra<;as medievais aos 

olhos de hoje. E necessaria uma representa<;ao falica do Outro 

para obtura-la. 

E novamente o insuportavel e desejavel da 

feminilidade que esta em jogo. Vazio uterino, mas tambem 

ausencia do falo no real do corpo, evidenciadora da castra<;ao e 

do terror que ela causa com todos os efeitos estruturais que dai 

decorrem. 

0 conceito freudiano, lido por Lacan, de castra<;ao 

designa "uma experiencia psfquica completa, 

inconsdentemente vivida pela crianc;a por volta dos cinco 

anos de idade e decisiva para a assunc;ao de sua futura 

identidade sexual. 0 aspecto essencial desta experiencia 

consiste no fato de que, pela primeira vez, a crianc;a 

reconhece, ao prec;o da angustia, a diferenc;a anatomica 

entre os sexos". Go 

A castra<;ao e uma opera<;ao simb61ica em urn objeto 

imaginario. Impoe limite ao gozo, e a efetua<;ao de uma lei 

impessoal que pelo vies da linguagem se interpoe entre mae e 

filho. 

Mais uma vez e necessaria notar que, sea castra<;ao, 

60 in Nasio, Juan David, UCOES SOBRE OS sm CONCErTOS CRUOAIS DA PSICANAUSE, Rio de Janeiro (Jorge Zahar eeL), 
1' ed., 1989, pp. 13. 
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evidenciadora do vazio, e insuportavel nas sociedades modernas, 

na estrutura urbana esta seu sintoma mais direto. 

Como resposta, ao querer velar e esconder o vazio, 

nao so foram obturadas as atuais pra<;as, como erguem-se 

imensos edificios suntuosos vestidos com espelhos, onde a cidade 

ad mira seu semblante atraves do seu reflexo deformado na propria 

pele. Pele repleta de olhos, mostra apenas a superficie - o 

interior nao se ve. Fora, o reflexo da propria imagem encobre 

qualquer possibilidade de reflexao do que esta por tras e sustenta 

este corpo pulsando. Como se faltasse um elo que fizesse a 

liga<;ao entre o prazer narcisico da propria imagem no espelho, 

e o claustra desconfortavel que suga do sujeito a vida em uma 

rela<;ao de mais-valia onde o que e negociado e libido. A vida 

por uma migalha ou, ainda, a vida por um espelho. 

Os espa<;os internos deste tipo de edificios sao 

constituidos por divisorias, salas sem janelas, sem conforto 

termico, acustico ou visual, acarpetados, monocromaticos e 

desestimulantes. 

A cidade se coloca, assim, no Iugar de espelho do 

proprio citadino que, ao se ver refletido, se confunde com a 

propria estrutura que 0 reflete, nao percebendo que a grandeza 

e o poder que esta arquitetura representa espelha a sua mais 

infinita miseria. 
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Argan afirma que a cidade esta doente, e que 

entendeu de que doenc;a ela sofre: da perda do valor do sujeito 

enquanto singularidade, da angustia de ser habitada e construida 

por milhares de citadinos que sao "levados" a abrir mao de seu 

Iugar de sujeito do desejo, de sujeitos pensantes, para alienarem

se em um corpo e um desejo que nao sao seus. 

Corp6realidade, que custa muito mais do que rende, 

onde o crescimento desordenado (a quantidade) reduz a 

qualidade. 

Descontinua, ca6tica e polifonica, a cidade pouco 

sabe de si. "Uma cidade, vista do alto, parecendo uma intricada 

tram a de predios em escombros" 61, e um espetaculo grandioso 

que provoca o sentimento de catastrofe iminente. 

" in PEIXOTO, Nelson Brissac, PAISAGENS URBANAS, Sao Paulo (Ed. SENAC), 1• ed., 1995, pp. 227, 
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OS SINTOMAS P6S-MODERNOS 

Para os atuais aglomeramentos de edifica<_;:oes 

(estetica que comporta, porem nao configura um corpo barroco, 

tal qual se concebia nos seculos XVII e XVIII), o termo p6s 

moderno (ou post-modernism) da conta de algumas questoes. 

Incongruencia, heterogeneidade, ecletismo, 

pluralismo, ornamentalismo, policromia, metafora, 

simbolismo, uso expressive da tecnologia, rela<;:ao com culturas 

existentes e passadas, parodiam alguns dos elementos que 

delimitam o post-modernism enquanto movimento expressive 

nascido dentro da arquitetura. 
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A incongruencia, bastante utilizada par Frank 

Gehry, funciona com um espelho que mede os ritmos da 

composi<;ao cosmopolita: faces que nao se encontram, corpos 

que nao se encaixam, esteticas temporal mente diversas criando 

paradoxos formais e perceptivos, uma especie de caos 

ordenado em uma montagem expressiva coroada de signos e 

insigies, criando metaforas da propria condi<;ao humana e do 

corpo urbana. 

Mudou a mascara, mas o simulacra continua como 

a face revelada da cidade. Para Borges: 

"E barroca a frase final de toda arte, quando 

ela exibe e gasta seus recursos ( ... ); quando ela esgota, 

ou pretende esgotar, suas possibilidades e limita com 

sua propria caricatura. " 62 

0 conceito de barroco se atualiza na ideia de 

justa Po sic a o do Post- Modernism. Neste cenario, a incompletude 

resultante da fragmenta<;ao justaposta, cria a queda de qualquer 

ilusao, vista que as ilus5es tem sempre alga a ver com a 

rela<;ao existente com o corpo materna, que oferece o seio e 

"assujeita" aquele que mama ao seu proprio desejo. Aliena, e 

par fim deixa dependente, dificultando o rompimento deste 

estado de imobilidade. Esta ilusao de uma sacia<;ao sem esfor<;o 

" in BORGES, Jorge Luis, HISTORIA UNIVERSAL DE LA INFAMIA", Buenos Aires (Editorial Emece), 5' 
ed., 1969, pp. 78. 
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nao se sustenta em urn corpo onde nao ha continencia. 

Novamente, o citadino vive tal qual Macunaima, a quem Ci, a 

mae do mato, diz: 

"_Meu filho, cresce depressa pra voce ir pra 

Sao Paulo ganhar muito dinheiro." 63 

A grande embrulhada esta na cren<;:a de que se 

vai ganhar muito dinheiro na cidade grande: a mais-valia, que 

se apropria tanto do dinheiro quanta do direito ao gozo, nao 

permite que Mario tenha feito de sua fala algo assim como urn 

voto, do tipo vai e ganha dinheiro, como o desejo de uma mae 

fundando no filho a possibilidade de ser desejante ( e de ganhar 

dinheiro?). A cren<;:a existe, mas o sistema capitalista tern 

outra maneira de administrar os recursos e as ofertas de 

trabalho. 

Entao, o que ha sempre sao fragmentos, sempre 

partes, e a possibilidade do todo fica perdida para sempre em 

urn tempo mitico, que funciona como regulador do ideal. Pode 

ser a primeira infancia, no caso de uma pessoa, ou ainda, de 

urn momenta ainda mais longinquo, nos primeiros aldeamentos. 

Talvez dai decorra o mal estar na civiliza<;:ao64 e 

" in ANDRADE, Mario de, MACUNAIMA (0 HERO! SEM NENHUM CAAATERl. Sao Paulo, (Livraria Martins 
Editora), 15' ed., 1978, pp. 31. 

" Alusao titulo do texto de Sigmund Freud 1930. 
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na cultura: de nunca ser possfvel dar contorno ao desenho e 

nunca saber de todo de que materia esta formado, o que o 

constitui. De um estado que vacila entre a auto-gera<;ao como 

meio para serum, mesmo que barrado, e o seio (metafora do 

desejo materna) como principia, meio e fim, ou seja, a 

alienac;ao como modo de vida. 

Para Lacan, o desejo dos pais, assim como funda o 

sujeito colocando-o na ordem da linguagem, ou seja, introdu

zindo-o no simb61ico e abrindo nele uma hiancia a partir da 

qual torna-se, tambem ele, desejante, ha alga especifico para 

cada urn dos pais. De um lado, o desejo materna potencializa 

este filho, colocando-o em um Iugar falico, como falo da mae 

que atraves dele fica tambem ela potencializada. E e atraves 

dela que a figura paterna e introduzida e esta entrada funcio

na (ou deveria funcionar) como um interdito, urn limite que 

define os lugares de cada um. Assim, se esta introdU<;ao nao 

acontece, ou acontece de maneira nao eficaz, muito provavel

mente este sujeito ficara alienado no desejo materna, sem 

conseguir sair. 
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"O papel da mae e o desejo da mae. E capital. o 
desejo da mae e algo que se possa suportar assim, que 

lhes seja indiferente. Carreia sempre estragos. Um gran

d e c ro c 0 d ilo em c u ja b 0 c a v 0 c e s e s til 0 -a mae e isso. 

Nao se sabe o que lhe pode dar na telha, de estalo 

fechar sua bocarra. 0 desejo da mae e isso. 

Entao, tentei explicar que havia algo de 

tranquilizador. Digo-lhes coisas simples, estou impro

visando, devo dizer. Ha um rolo, de pedra, e claro, que 

Ia esta em potencia, no nivel da bocarra, e isto retem, 

isso emperra. E o que se chama falo. E o rolo que poe 

a salvo se, de repente, aquilo se fecha.''65 

65 in LACAN, Jacques, 0 SEMINARIO. LIVRO 17. 0 AVESSO DA PSICANALISE, Rio de Janeiro (Jorge 
Zahar Editor), 1' ed.,1992, pp.105. 
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OCG<I=OCC110DISQJRSO 

lJSQJRSOCAQJILOQJ;r=ROCLJZ 

LA(:OSCXJAL."m 

A partir da leitura da cidade como corpo, e ainda 

como corpo faltante, mais alguns conceitos podem ser 

66 in lACAN, Jacques, ESCRITOS II, Cidade do Mexico (Ed, Siglo XXI), 1975, 
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articulados. 0 crescimento, ainda que desordenado, nao faz 

outra coisa senao ampliar o contorno. Tal qual qualquer coisa 

viva, seu nascimento se da atraves da nomeac;ao, fato fundante 

e necessaria para sua constituic;ao. A consequencia de uma 

fundac;ao bem sucedida e a expansao deste corpo em todos os 

sentidos: espacial (real), simb61ico e imaginario. 

No registro do real, as condi<;oes do entorno e do 

meio ambiente sao fundamentais para o processo de 

urbanizac;ao. Tudo o que em um sftio e encontrado influencia 

o que nele ocorre. 0 homem deixou de ser nomade quando 

aprendeu a cultivar a terra e a fazer os primeiros utensflios de 

barro, de andar atras da comida para produzi-la. Assim 

surgiram os primeiros aldeamentos. 

Entao, saber fluir com a natureza, conhecer os 

perfodos de semeadura e de colheita, poder proteger-se das 

intemperies, usar a pele de animais como vestimenta para 

depois ainda fiar e tecer, ter agua disponfvel (nao foi a toa que 

estes aldeamentos se desenvolveram nas margens dos rios), 

tanto para beber quanta para irrigar as plantac;oes, tudo isto 

contribui para a passagem da natura para a cultura. 

0 passo seguinte foi a utilizac;ao desses mesmos 

rios como meios de transporte e distribui<;ao da produc;ao. 0 

desenvolvimento da navega<;ao, desde as canoas ate os 

veleiros, seguidos dos primeiros motores, impulsionou uma 

nova atividade urbana, a do comercio. 0 mercado, responsavel 
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pelo fornecimento, armazenagem e distribui<;ao de alimentos, 

era um espa<;o de trocas. 

No infcio do processo de urbaniza<;ao de uma area, a 

pele urbana recobre o territ6rio, para mais tarde promover 

sua verticaliza<;ao. Qualquer agrupamento foi, na origem, 

basicamente horizontal. As edifica<;oes que se destacavam da 

superffcie ou eram temples ou torres de observa<;ao, utilizadas 

para a defesa do territ6rio, das riquezas e da cultura, em caso 

de invasoes. 

Estes primeiros aldeamentos, pensados noutra 

escala, tinham varies objetivos, mesmo que, em urn memento 

inaugural ainda nao fosse possfvel sabe-lo, ou seja, fossem 

completamente inconscientes. Dar a sensa<;ao ao homem de 

sua pequenez diante do divino, perpetuar as crenc;as atraves 

de um espetaculo feito para os sentidos, envolver portanto 

quem ali estivesse em uma atmosfera mftica, quase teatral, 

onde 0 conteudo tinha, por fim ultimo, tentar justificar e dar 

sentido a existencia e, principalmente, ao fim da existencia 

(tanto aqui como noutros pianos enunciados pelas diferentes 

religioes), gerar uma dependencia onde o sentido esta no 

Outre, ou ainda, onde o desejo e o desejo do Outre. 

0 conceito lacaniano de Outre, como a instancia 

a qual o sujeito se reporta supondo que este detem o saber 

sobre o desejo, a existencia e a morte. Outre com maiuscula, 
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a diferenc;:a de outro, por Lacan grafado com minuscula, 

determinando o objeto como causa de desejo, mas tambem 

aquilo que resta, resiste ou sobra nunca deixando uma conta 

terminar em zero (objeto a, da primeira letra de outro, em 

frances, autre). 

"0 objeto a e apenas uma letra, nada alem da 

letra a, uma letra que tem a func;ao central de nomear 

um problema nao resolvido, ou melhor, de expressar 

uma ausencia. Que ausencia? A ausencia de uma 

resposta que insiste sem parar. Ja que nao encontramos 

a soluc;ao esperada e necessaria, marcamos entao, com 
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uma nota~ao escrita - uma simples letra -, o furo 

opaco de nossa ignorancia, colocamos uma letra no 

Iugar de uma resposta nao oferecida."67 

Embora para as religi5es o esfon;o seja sempre 

o de anular tanto a ausencia quanto o sujeito como desejante, 

tentando deixcHo subordinado ao desejo e saber deste Outro, 

nada fazem alem de tentar obturar a falta fundante atraves da 

promessa de dar em troca o Parafso Perdido. 

Ainda dir-se-ia que tais eleva<;:5es aproximavam, 

pela sua escala, o homem de "Deus", dando assim, pelo 

simulacra, uma sensa<;:ao de conforto e continencia. 

As torres de observa<;:ao tinham a fun<;:ao clara 

da defesa. E possivel inferir que, se eram erguidos mecanismos 

de defesa, estas comunidades tambem estavam prontas para 

ataques. 

Neste processo de constru<;:ao se destacaram 

os palacios de governo que, juntamente com os templos e o 

forum, formaram os primeiros centros de administra<;:ao publica 

das cidades. Nota-se que, apesar dos templos terem 

aparentemente uma fun<;:ao mftica, desde sempre estiveram 

ligados ao poder. 

" in NAS!O, J.-D., CINCO L!COES SOBRE A TEORIA DE JACQUES LACAN, Rio de Janeiro (Jorge Zahar 
editor), 1' ed., 1993, pp. 93. 
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Deste modo, o corpo ampliado nao foi, em sua 

origem, o que e hoje. Sua construc;:ao mudou, assim como 

mudaram suas formas de gozo. 

A cada nova edificac;:ao o desenho se altera e 

resignifica este conjunto, muitas vezes mal ajambrado, aqui 

denominado ct.. 

UNI 
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"Dito de outro modo, o que ha sob o habito, e 

que chamamos de corpo, talvez seja apenas este resto 

que chamo de objeto a". 68 

Ou seja, este objeto a, isto que resta e que 

aparentemente e 0 corpo construfdo da cidade, 0 e em parte. 

Na cidade o Real sao os dejetos, os mortos e suas necropolis, 

as favelas (que se opoe ao burgo enquanto parte dialeticamente 

negada, que pode ser sintetizada atraves da nao capta<;ao dos 

esgotos, fato que a coloca equiparada a estes restos), portanto, 

tudo o que nela tem o status de insuportavel e que resiste a 

qualquer possibilidade de simboliza<;ao. Tambem se destacam 

as grandes constru<;oes abandonadas tao caracterfsticas de 

Sao Paulo: estao na estrutura e ja sao rufnas. 

Antes mesmo da pedra fundante, foi em torno dos 

mortos que as cidades se fixaram e se desenvolveram: os 

mortos eram a pedra. E esta presen<;a marca o corpo urbana: 

"Vi Sao Paulo pela primeira vez da janela do meu 

hotel e devo dizer que parece uma cidade de mortos. 

Vista do alto de um edificio de trinta andares, a ddade 

se apresenta ao observador como um submundo, como 

um reino das sombras, no qual os arranha-ceus, em 

sua uniformidade, se apresentam como Iapides em um 

cemiterio. E quando a gente passeia pela cidade, ve-se 

logo o inacabado e o que esta decaindo."69 

58 in LACAN, Jacques, 0 Semlnilrio- 11vro 20 - MAIS. AINDA, Rio de Janeiro (Jorge Zahar editor), 2e ed.f 
1996, pp, 14, 

69 in WITTE, B., POR OUE 0 NOVO ENVELHECE TAO RAPIDO? REVISTA DA USP, Sao Paulo (EDUSP), 
SET/NOV 1992. 
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A cidade, ao contrario de seus habitantes, para alem de 

ser designada como objeto a, com seu corpo (c), o qual sempre 

estara faltante (entao cz:), tambem tem que ser considerada 

como A, por ser estrutural, mais precisamente A cujo corpo 

pode ser nota do como C, ou ainda, (/:.. 

Mas nao da para reduzir o corpo urbana ao seu Real. 

Nos ditos e escritos lacanianos, alguns ja nesse texto 

pronunciados, nao ha Real sem Simb61ico e Imaginario. Mesmo 
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que tal enuncia<;ao tenha sido articulada para conceituar a 

sujeito, uma cidade e sempre complexa e reduzi-la ao real do 

seu corpo reduz tambem a possibilidade de analisa-la. Portanto, 

considerar as categorias de simb61ico e imaginario acaba 

criando a possibilidade de perceber suas varias facetas. "E o 

que e a cidade. Pois bairros inteiros revelam seu segredo 

nos nomes de suas ruas."70 

Tal revela<;ao encontra eco na larga presen<;a de palavras 

de origem tupi determinando a nome de ruas, avenidas, vales 

e pra<;as paulistanas. Anhangabau, Ibirapuera, Nhambiquaras, 

Ypiranga, Cauibi, Yiperoig, Tupinambas e tantas outras: foram

se as Indios, arrasados pelos brancos, deixando, porem sua 

marca indelevel, tanto no corpo urbana quanta na lingua de 

seus citadinos. Tais restos sao a permanencia desta ausencia 

neste corpo. Foi a cidade que apoderou-se de uma lingua 

alheia, au foi, par ultimo, tomada par ela? 

Acerca dessa rela<;ao entre cidade e inconsciente, 

observa Lacan: 

" ... era cedo de manha quando preparei esta 

pequena palestra para voces. Podia ver Baltimore 

atraves da janela, e era um momento interessante 

porque ainda nao era dia, e urn rel6gio de neonluminoso 

indicava a cada instante o passo do tempo, e 

naturalmente o transito era intenso, e falei para os 

meus botoes que tudo aquilo que podia ver, tirando 

70 in BENJAMIN, Walter, RUA DE MAO UNICA - OBRAS ESCOLHIDAS II Sao Paulo {ed. Brasiliense), 5' 
ed., 1995, pp. 196. 
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algumas arvores distantes, era o resultado de 

pensamentos, pensamentos ativamente pensados, 

ainda que a fun~ao desempenhada pelos sujeitos nao 

fosse completamente 6bvia. Em todo caso, o assim 

chamamos Dasein, como defini~ao de sujeito, ali estava, 

enquanto espectador eclipsado e intermitente. A melhor 

imagem para totalizar o inconsciente poderia ser 

Baltmore na madrugada ... "71 

A cada vez que este corpo e alterado, para alem 

do Real, e no Simb61ico que se dao estas transforma~oes. 

Seja atraves da mudan~a de urn nome de rua, de urn bairro ou 

de uma esta~ao, a expansao tambem estoura o sistema de 

nomea~ao e o reinventa, como se fosse possfvel refunda-lo. 

Como se tratasse sempre de procurar a origem perdida. 

Nesta dire~ao, os apagamentos podem ser 

pensados, nao somente como recalcamento dos signos de 

poder, mas como uma incessante necessidade de saber da 

origem, recriando-a. 

No registro do simb61ico, os maiores signos sao 

" in MASOITA, Oscar, LECC!ONES DE INTRODUCCION AL PSICOANAUSIS. VOL. L EL RESGUARDO DE 
LA FALTA, Barcelona (Granica Editor), 1' ed., 1977, pp. 13. 
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a pedra-semente, fundante de uma constela<;ao de signos que 

a ela se seguem e o nome que lhe e atribufdo como fado, 

destino e lapide. 

"Do ponto de vista do simb61ico, temos o corpo 

significante, conjunto de elementos diferenciados entre 

si e que determinam um ato no outro( ... )."72 

No Imaginario, sao as pr6prias imagens que sao erguidas, 

demolidas e espelhadas nas constru<;oes. Pode-se passar da 

letra para sua imagem, e assim como e possfvel, atraves da 

grafia, encontrar as rela<;oes espaciais contidas na cultura e 

sua maneira de pensar, entao passa-se da letra para o espa<;o, 

mais ainda, para o espa<;o construfdo. 

"Fun~ao verdadeiramente milagrosa, ao se ver, 

da superficie mesma surgindo de um ponto opaco desse 

ser estranho, onde perceber os limites, os pontos de 

impasse, os becos sem saida, que mostram o Real 

acendendo ao Simb61ico."73 

" in NASIO, J.D-., CINCO LICOES SOBRE A TEORIA DE JACQUES lACAN, Rio de Janeiro (Jorge Zahar 
editor), 1' ed., 1993, pp. 151. 

" in lACAN, Jacques, 0 SEMINARIO - LIVRO 20: MAIS. AINDA, Rio de Janeiro (Jorge Zahar editor), 2' 
ed., 1996, pp. 126. 
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Ainda citando Nasio, o corpo, para a Psicanalise, e 

falante e sexual, mas tambem uma imagem. Nao uma imagem 

especular, mas uma imagem emitida, que vai em dire<;ao ao 

outro. Como, s6 a partir do outro e que se pode saber-se de 

si, via imagem, "ela me volta de fora para dar forma e 

consistencia a meu corpo sexual, a meu gozo"74 (entao, 

goza-se de uma imagem.). E ainda: 

"Assim, denomino corpo ( ... ) qualquer imagem 

de corpo que reuna duas caracterlsticas: primeiro, que 

provenha do exterior, de um outro ser humano ou 

qualquer objeto circundante que tenha uma forma que 

me fale; e, segundo, que seja prenhe e esteja prestes a 

abarcar os focos de meu gozo. Assim, o corpo sexual 

gozoso permanece sempre velado sob as aparencias 

imaginarias que capto do lado de fora."75 

" in NASIO, J.D·., CINCO UCOES SDBRE A TEDRIA DE JACQUES LACAN, Rio de Janeiro (Jorge Zahar 
editor), 1' ed., 1993, pp. 150. 

" [Op. Cit. pp. 150/151.] 
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"Para que introduzir-se neste lodac;al? Tenha compaixao 

de seus pes! Cospe a porta da cidade e volte sobre seus passos! 

Isto e um inferno para OS pensamentos solitarios. Aqui 

apodrecem todos os grandes discernimentos; aqui s6 se pode 

ouvir o crepitar dos amoricos mirrados. Nao sente o cheiro dos 

matadouros e das bodegas do esplrito? Nao fumega esta cidade 

com os vapores dos espiritos sacrificados? Nao ve penduradas, 

as almas, como farrapos sujos? E desses farrapos, contudo, 

fazem peri6dicos! 

Aqui corre sangue viciado, pobre e espumoso, por todas 

as veias; cospe a grande cidade, que e 0 vazadouros onde se 

acumulam todos os excrementos. Cospe a cidade das almas 

debiiitadas e dos peitos estreitos, dos olhos penetrantes e dos 

dedos pegajosos; a cidade dos importunos e dos impertinentes, 

dos escrevinhadores e dos tagarelas, dos ambiciosos 

enfurecidos; a cidade onde se reune todo 0 corroldo, 

desconsiderado, libidinoso, sombrio, putrefato, depravado e 

esconjurado; cospe a grande cidade e volte!" 76 

" in NIETZSCHE, F. Wilhelm, ASSIM FALAVA ZARATRUSTA, Sao Paulo (Helmus editora Ltda), 3" ed, 
1977, pp, 134/135, 
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