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INVENTANDO CORPOS 

IEDA TuCHERMAN* 

RESUMO 

Considerando que 0 corpo humane e talvez 0 conceito mais longevo da tradit;ao 
cultural ocidental, e, entendendo que e uma construt;ao realizada pela «funt;ao espelho» 
da Cultura, que gerava assim uma forma totalizavel, onde nao se misturavam elementos 
de diferente natureza, as hibridizat;oes sendo 0 campo dos monstros, pretendemos 
pensar neste artigo as novas considerat;oes para 0 nosso corpo protetico, como a expe
riencia contemporanea mais radical, que pOe em quesrno as formulat;6es que nos confi
guravam como humanos. Para tanto buscamos apoio nas novas descobertas da ciencia. 
nomeadamente da engenharia genetica, e de certos movimentos da arte, especialmente a 
chamada «body art». 

Nao espere 0 leitor encontrar aqui qualquer f6rmula capaz de diagnos
tiear a experi~ncia cantemparanea e a lugar que a carpa, a seu desapare
cimenta au a sua reinven9ao, ocupa nela. 

Buscaremos apenas, com a humildade que os tempos nos recomen
dam, tentar compreender, au seja, abra9ar, linhas au tend~ncias que 
parecem indicar as eaminhos onde a vida e suas novas rela96es com a 
mundo tecnol6gico tern gerado problemas, teorias e obras enos parece 
que, nesta rela\'ao, e interessante confrontar ou par em diaIogo dois 
caminhos, duas vias te6ricas e praticas que vivem de pensar e produzir 0 

corpo e suas novas liga\,6es, 
Assim poremos de urn lado a bio-ciencia, a engenharia genetica, a 

nova neurologia e a filosofia da mente nao pretendendo, 0 que em muito 
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ultrapassaria nossa capacidade e 0 limite deste pequeno texto, dar conta de 
todo 0 seu potencial ou descrever todos os seus projetos e interven<;oes. 

Do outro lado, numa divisao que e muito menos estanque do que neste 
momenta estamos fazendo ver, posicionaremos alguns aspectos e alguns 
autores da arte contemporanea, especialmente aquela que tern centrado nas 
rela\,oes do corpo com as novas tecnologias interativas sua produ\,ao. 

Na verdade, a proximidade que ambas realizarn da leitura do nosso 
mundo contemporaneo estabelece muito mais vinculos do que rupturas 
ou diferen9as. Nao e, com certeza, a primeira vez que, na nossa hist6ria, as 
relat;oes entre arte e ciencia se fazem tao intensas, confinnando as teorias 
deleuzianas da exo-consistencia dos conceitos. 

Mas e preciso alguns cuidados: se estamos aproximando arte e ciencia 
a partir das suas rela\,oes com a tecnologia, nao e toda a arte que circula 
atualmente que se faz para e neste ambiente. Assim como ha focos de 
resistencia em alguns ambientes cientificos, ai incluidos certos campos 
ou projetos da medicina. 

Em rigor, a maior parte da arte que circula como arte estabelecida 
continua vinculada a era pre-industrial, Iigada a ideia de manualidade ou 
entao apenas incorporando os inventos tecnicos da Revolu\,ao Industrial, 
discutindo problemas como: peso, medida, resistencia, fragilidade, escalas, 
tonalidades, totalidade de formas etc, ou seja, e uma arte que se faz com 
materiais, cuja aposta e a da permanencia de uma ideia sobre urn suporte. 
Vma arte do «para sempre» que teve suas origens na rela\,ao sempre tensa 
que os homens tiveram com a morte e que tern por modelo as piramides, 
as catedrais, as camaras mortucirias. 

Da mesma forma, a bio-ciencia tern sellS te6ricos e seus movimentos 
de resistencia, buscando ainda urn certo principio de unidade «pura» do 
humano, num certo culto de urn naturalismo que se traduz por praticas 
homeopaticas e outros tantos projetos de saude de base quase religiosa, 
apenas para citar os mais exagerados. 

No entanto ha outro e fundamental eixo que estamos venda nascer e 
se desenvolver. No campo da genetica e da filosofia da mente ou filosofia 
cognitiva surgem trabalhos e autores como Daniel C. Dennett, numa Iinha 
que eles mesmos chamam de «neo-darwinismo» social, onde a questao 
da sele\,ao da especie se recoloca, em outro nive!, a partir da analise de uma 
leitura do c6digo genetico como urn sistema de informa9ao «somas 
constituidos par robos [. . .] somos, cada um de n6s, uma colerao de 
trilhoes de maquinas macromoleculares. E todas essas sao em ultima analise, 
descendentes das macromoleculas auto-replicantes originais» 1. Sendo cons-

1 Daniel C. Dennett apud Michael Wrigley, «Jomal de Resenhas», Folha de Sao Paulo, 
II de julho de 1998, p. 6. 
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tituidos ja por robos, nada mais l6gico do que a operal;ao de implantal;ao 
de nanorobos capazes de nos restituirem ou criarem novas funl;oes. Sem 
mencionar as pr6teses, produzidas por uma engenharia medica e seus 
efeitos mais radicais tais como devolver movimentos a membros paral
isados, intervir quimicamente nas sinapses do cerebra constituindo ou 
reconstituindo urn novo campo de percepl;ao e afetos. 

Vemos tam bern urn campo onde a medicina acentua suas outras 
fonnas de mistura: os transplantes, os honnonios concentrados quimi
camente, as ciru.rgias virtuais e infinitas outras manifesta<;oes de uma 
eletronica-informacional atuando na pesquisa do DNA etc. Sem discutir as 
implical;oes eticas destas praticas parece, no entanto, que elas ainda se 
relacionam com urn novo projeto de evolul;ao da especie e portanto no 
seu seletivo aperfeil;oamento, possibilitado pelas novas misturas e por uma 
al;ao muito constante das descobertas tecnol6gicas. Produzir uma nova 
especie, parece 0 seu desafio 2. 

A arte tecnol6gica tambem assume relal;ao direta com a vida, gerando 
produl;oes que levam 0 homem a pensar sua pr6pria condil;ao conduzindo 
a problematizal;ao da passagem de uma cultura material para uma cultura 
imaterial, onde os antigos artefatos e ferramentas sao substituidos por 
dispositivos de muitiplas conexoes que envolvem modems, computadores, 
redes e satelites intervindo na produl;ao e na comunical;ao. Vemos surgirem 
happenings e performances vividas por corpos tecnologizados, ampliados 
de seus limites fisicos e psicol6gicos, comandados por dispositivos de 
interal;ao que se excluem da discussao materia-forma em estado perma
nente, assim como do lugar como espal;o determinado e imutavei. 

A l6gica desta arte que se faz com tecnologias interativas tern como 
pressupostos a mutabilidade, a conectividade, a interal;ao, a nao-lineari
dade, a efemeridade. Supoe assim 0 fim das verdades acabadas, de qualquer 
fixidez (talvez mesmo e principalmente do que de etemo se buscava na 
efemeridade da arte modema como proposto por Baudelaire, seu grande 
leitor) mas supoe tambem a parceria, a interconexao. 0 corpo ai pensado e 
construido assume a capacidade de circular no planeta e conectar-se a uma 
rede mundial. 

o principio da interal;ao, ou das interfaces, que participa da consti
tuil;ao da obra nao e 0 mesmo que 0 consagrado principio da surface 
ou superficie que, opondo-se it nOl;ao de profundidade, consagrou algumas 
das mais interessantes produl;oes modemas, bastando lembrar a frase 
de Valery «a mais profunda e a pele», citada por Deleuze em seu esforl;o de 
combater 0 pensamento tradicional. Aqui os cantatas se dao entre supern-

2 Parece que para esta linha 0 humane que tradicionalmente conhecemos e urn estagio 
entre 0 macaco e 0 que ha-de vir como nova esp&:ie p6s-humana. 
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cies distintas (nao permitindo a formac;:ao dos plateaux) que levam corpos 
diferentes a participarem da mesma decisao: conexoes do corpo biol6gico 
humano e do corpo sintetico da maquina, da mente humana e a mente 
do siUcio dos computadores, do sistema nervoso humano com as redes 
nervosas da maquina. E asssim que a arte tecnol6gica projeta corpo e 
mente, reorganizando em outro nivei nossa percepc;:ao e sensibilidade. 

Cabe assim aos artistas 0 papei de ex-cedere, fazer ceder os limites, peia 
explorac;:ao dos comportamentos do sistema e assim produzir 0 que pode
mas chamar de corpo p6s-humano. Intuiamos ja que no proximo miIenio 
seria dificil distinguir 0 que haveria de pr6tese no humano, mas 0 que 
produc;:oes como as de Sterlarc nos acrescentam e que sera igualmente 
dificil distingiiir a parte came das maquinas. 

Mac Luhan ja havia afirmado, numa citac;:ao que aparece em varios 
te6ricos das reiac;:oes entre arte e novas tecnologias, como Pierre Levy, 
Philippe Queau, Kerckove etc que: ,,560 artista pode enfrentar impunemente 
a tecnologia porque ele If. um especialista em notar as trocas de percepriio 
sensorial» 3 Talvez 0 que possa decorrer dai seja uma nova ideia de subje
tividade: «eu sou na medida das minhas conexOes». 

Vejamos entao, usanda Sterlarc como interlocutor 4, como 0 corpo e 
pensado a partir deste novo mundo arte-tecnoI6gico. E interessante cons
tatarmos tambem que vivemos outro tipo de mistura que nao e ocasional: a 
maior parte dos engenheiros e informatas que tabalham nos dominios das 
multimidias e das realidades virtuais sao tam bern artistas. Do mesmo modo 
os artistas sao tambem produtores e te6ricos dos processos tecnol6gicos 
o que modifica a tradicional figura do mediador-interprete que foi, por 
seculos, 0 responsavei peia ligac;:ao entre a obra e 0 publico ao qual esta 
se dirigia 5. 

3 Apud Diana Domingues, A arte no seculo XXI, Editora Unesp, Sao Paulo, 1998, p. 29. 
4 Sterlarc, Das estrategias psicoi6gicas as ciberestrategiAs: a pr6tese, a rob6tica e a 

existencia remota in A arte no seculo XXI, Tradw;ao: Flavia Saretta, pp. 52-62. 
5 Corremos 0 risco constante das generalizac;6es e da imprecisao. Parece evidente que 

pertenceu a 16gica da arte modema, especialmente na figura de alguns dos seus produtores, 0 

exercfcio de um trabalho te6rico e cntico sobre a propria experiencia da arte e seus limites. 
Poderiamos citar, para exemplificar, Klee, Kandinsky, os surrealistas, os dadaistas, etc, sem 
esquecer Marinetti e 0 manifesto futurista e sobretudo Marcel Duchamp, talvez 0 mais radical 
divisor de aguas entre 0 moderno e a sua crise. No Brasil, ° movimento modernista e os 
concretistas assim como, e, principalmente Helio Oiticica e seus parangoles (esculturas que 
deviam ser vestidas) e Lygia Clarck com seus objetos relacionais, que ja demandavam um 
principio de interal!;ao espectador e obra e constituiam um campo entre uma experiencia 
psico16gica de percepl!;ao e uma experiencia artfstica, se enquadram no mesmo campo onde 
autor e interprete pertencem ao mesmo lugar. No entanto, apenas para buscar compreender 
uma diferenl!;a, talvez possamos aproxima-Ios de urn principio de meta-arte, urn discurso 
artfstico sobre as obras-de-arte, nOl!;ao que nao esgota sua interferencia mas lhes e comum. 
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Na realidade, ele menciona a reposi<;:ao do corpo, que sairia da sua 
zona tradicional psicol6gica e biol6gica para a ciberzona, ou seja, romperia 
os limites geneticos pela extrusao eletr6nica. Seriam as novas estrategias 
rumo ao p6s-humano que representariam mais urn apagamento do eu do 
que sua afirma<;:ao. 0 pr6prio dos corpos e serem diversificados em forma 
e funo;:ao, nao sendo simplesmente conectados mas ampliados a partir 
dos componentes implantados. A pergunta nao e mais apenas que corpo 
quero ter, como forma, mas que fun<;:oes quero poder exercer, 0 que desloca 
a questiio de urn projeto estetico (que nao e abandonado) para urn projeto 
pragmatico-funcional. 

Nesta tecnologia invasiva a pele desaparece como lugar significativo, 
interface adequada ou barreira entre 0 espa<;:o publico e 0 aparelho fisio
l6gico. Sua fun<;:ao de limite perde a for<;:a e talvez 0 pr6prio do ciber resida 
no ato do corpo trocar a sua pele. 

Mas ha ainda outras e muito radicais mudan<;:as que 0 levam a postular 
a ideia fundamental de urn corpo que teria se tornado obsoleto porque e 
uma forma biol6gica limitada, mal estruturada e mal equipada para a 
quantidade, a complexidade e a velocidade das informa<;:6es que acumulou; 
o corpo humano e fragil, pouco duravel e pouco resistente. Assim, nao se 
trata mais de perpetuar a reproduo;:ao da especie humana, 0 que nos 
colocaria no fim da ideia de uma fisiologia e de uma filosofia humanas 
(0 p6s-humano e necessariamente urn anti-humanismo). 

Obviamente isto incluiria a questiio da sexualidade e da clonagem, na 
medida em que a reprodu<;:ao fisiol6gica da especie humana tornando-se 
obsoleta, isto afeta diretamente os postulados do humano, ai inclufdo 0 

desejo de perpetua<;:ao da especie que seria a base da sexualidade animal 
ehumana. 

Cabe ai, talvez, uma ressalva: se para pensadores como Deleuze e 
Guattari 0 desejo e maquimico, produtor de agenciamentos e devires nao e 
sempre de urn inumano que se trata? Sem duvida inumano nao e 0 mesmo 
que p6s-humano, mas nos permite refletir sobre questoes que nao 
aparecem no texto de Sterlarc. 0 corpo foi suporte ou limite do desejo e 
do desejar? 

Talvez por isto ele afirme que estamos no limite da filosofia porque ela 
foi estruturalmente baseada na nossa fisiologia, numa associa<;ao muito 
parecida com a que faz Michel Serres quando diz que nossa metafisica se 
ressente de nossa fisica de s6lidos e que n6s nao sabemos Iidar com gases 

Ao contcirio, artistas como Sterlarc talvez estejam construindo a meta-tecnologia e 
perguntando nao do lado preciso da experiencia artfstica mas a partir das novas tecnologias 
e das liga90es do corpo que elas engendram que tipo de experiencia e possivel para este 
corpo-tecnico. 
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e fluxos. Certamente a tradi~ao da filosofia ocidental se estruturou a partir 
dos limites, bastando lembrar a primeira divisao do metodo platonico 
que opoe 0 limite ao ilimitado. E, certamente, os limites do corpo pr6prio 
geraram nao apenas nossa politica mas tambem urn pensamento onde a 
sua existencia era a diferen~ de Deus e da verdade, os transcedentais 
ciassicos sendo a possibilidade de pensar, incorporar os limites do humano 
e de transcende-los. 

No entanto talvez ista DaO se aplique a pensadores contemponlneos 
como Deleuze, Guattari e Michel Serres, entre outros, que pensaram 0 

corpo DaO como entidade pura, mas como ligac;ao: como processo e DaD 
como dado. 

De todo modo a proposta de Steriarc e tambem urn projeto: «Quando 
o corpo se toma consciente de sua posi9iio atual e que ele pode pianejar 
suas estrategias p6s-evolutivQS» 6, 

o corpo obsoleto seria imediatamente 0 resultado delimitador de urn 
processo: a explora~ao da informa~ao como 0 auge da civiliza~ao humana 
e 0 climax de sua existencia evolutiva: a informa~ao funciona como pr6tese 
para urn corpo que se tomou obsoleto; ela 0 sustenta, mas, neste processo, 
obriga 0 corpo a irromper de seus limites biol6gicos, culturais e planetarios. 
Pais as inforrnac;oes DaD sao mais vivenciaveis e DaO cantem mais ~ mundo: 
grandezas relativas a nanossegundos ou nebulosas tomam-se dados des
conexos e DaD digeriveis, constituindo assim urn processo paralisador. 
lentamente destrutivo que impede 0 corpo de realizar uma a~ao fisica 
filogenetica. 0 corpo aboleto e paralisado sem as novas conexoes com a 
tecnica e a radia~ao das informa~oes. 

Nesta reposi~ao do corpo e do p6s-evolutivo como projeto, vivemos a 
nova experiencia da liberdade da forma que substituiria 0 ideario modemo 
de liberdade das ideias, 0 projeto democratico de criar diferen~as do 
presente com 0 pr6prio presente, produzindo a no~ao do novo e da 
possibilidade. A quesllio agora seria a liberdade para modificar e mudar 0 

corpo, respondendo it provoca~ao: Qual e 0 corpo que eu quero ter? Assim 
DaD se discute mais a liberdade de expressao, mas a prodUl;ao e 0 usa de 
c6digos geneticos altemativos. Para Steriarc, a liberdade fundamental e os 
individuos poderem determinar 0 destino do seu pr6prio DNA e a mudan<;:a 
biol6gica e encarada mais como uma questao de escolha do que de opor
tunidade. Neste senti do, as tecnologias medicas que monitoram, mapeiam 
e modificam 0 corpo tambem oferecem urn meio de manipular a estrutura 
do corpo e seriam, portanto, experimentos p6s-evolutivos. 

Nao desparece no entanto a rela~ao entre liberdade e vontade - ex
pressa na ideia de escolha e isto parece nos permitir remapear este p6s-

6 Idem, p. 58. 
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-humano na concep~ao de Nietzsche, onde 0 corpo e uma for~a que quer 
mais for~a, potencia, ao contrario de uma certa apatia que costumamos 
associar as tecnicas p6s-modemas, tais como a expressam, por exemplo, 
Baudrillard quando pergunta se ha ainda urn projeto ou uma utopia que 
nos mova atualmente. 

Diante do corpo obsoleto urn novo projeto se elabora: entender 0 corpo 
como objeto de urn projeto, compreendendo que alterar a estrutura do 
corpo tern como resultado ajustar e estender sua consciencia do mundo. 
Sendo assim, afirma Steriarc, vivemos urn periodo do psico-social onde 
o corpo girava em toma de si mesma, orbitava tendo-se como centro, 
iluminava e inspecionava a si mesma como topas da psique e do social. 
Agora, obsoleto, separa-se desta subjetividade para reexaminar-se, 
reprojetar sua estrutura. 

Consideramos 0 naturalismo desta subjetividade uma leitura inocente. 
Desde sempre 0 corpo do homem foi investido das inova~6es tecnol6gicas. 
E urn dualismo critic:ivel a conceP\'ao que sup6e homem e sociedade de 
urn lado e tecnica do outro - como se a hist6ria humana e a tecnica nao 
pertencessem a urn mesmo movimento, 0 que nos permite definir a politica 
como a intervenc;:ao e 0 exercicio de se apropriar e organizar as possibilidades 
produzidas pela tecniea, sua distribuic;:ao e 0 controle de seus efeitos. 

Da mesma forma a ideia de subjetividade nao se esgota num modelo 
de corpo que the serviu de suporte l6gico. Se a considerarmos nao como urn 
dado natural e a priori, mas como urn permanente processo de produc;:ao, 
ela se da em territ6rios existenciais em formac;:ao e sua cartografia ultra
passa os limites do indivfduo. 

A subjetividade constr6i seu territ6rio existencial a partir de outros 
territ6rios dos quais se apropria, misturando-os. Ela agencia humano e 
nao humano, came e metal, cerebro e silicio incluindo tambem grupos 
humanos, maquinas s6cio-economicas, informacionais etc. 

o que chamamos de processos de singularizac;:ao e a integra~ao de 
variados processos de conexao, diversos sistemas semi6ticos nUID territ6rio 
existencial, sempre a se fazer, onde estes fragmentos heter6clitos combi
nadas servem para inventar novas rela<;6es do corpo e com 0 corpo, outra 
imagina<;ao, novas formas de presens;a, Qutros estilos de ser. 

a indivi'cluo emerge nao de uma evolu<;ao linear da especie humana, 
independente e determinada mas de urn mundo complexo: biol6gico, 
tecnico, politico, semi6tico e 0 incarna, corporifica-o. Nao ha, como nunca 
houve, subjetividade de urn lado e tecnica do outro. Do mesmo modo como 
criticamos os dualismos tradicionais, a saber: sujeito e objeto, natureza 
e cultura, interior e exterior, corpo e alma, natural e artificial, homem 
e maquina precisamos repensar talvez 0 ultimo avatar do binarismo: a 
oposi~ao entre humano e nao-humano. 
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Portanto podernos supor que 0 teenoeosrnos esta impregnado de 
germes de subjetividade, talvez urna proto-subjetividade na qual nao se 
diferencia hurnano e nao-hurnano. Pois 0 eorpo obsoleto ou ausente e 0 

das antigas eonexoes de urna eerta hist6riea experiencia de subjetividade. 
o eorpo projeto e, ou pode ser totalrnente ligado a inven~o e artieula\,ao 
de novos territ6rios existenciais. 

Fizernos ha poueo referencia a urna diferen\,a entre surface (surper
ficie) e interface considerando que talvez 0 rnais irnportante do corpo 
cyborg fosse 0 ato do corpo de trocar a sua pele. Vale a pena retornarmos 
a este ponto a partir de urna provoca\,ao de Sterlarc: «Como superf{cie, 
uma vez a pele foi 0 comero do mundo e simultaneamente a fronteira 
do eu. Como interface, uma vez ela foi 0 colapso do pessoal e do po[{tico» 7. 

Em ambos as casas a pele separava interior e exterior: era uma clausura. 
Hoje, esticada e penetrada pela rnaquinas rornpern-se pele e superficie 
desfazendo-se as rela\,oes entre 0 externo e 0 interno e rornpendo-se aquilo 
que envolvia a carne constituindo urn eu. Pois a tecnologia nao e apenas 
presa ao corpo, 0 que rnanteria a pele como sua interface. Ela e irnplantada 
tornando-se urn cornponente do corpo: 0 rnarca-passo, 0 nanorobo etc. 

£. curioso, que ernbora as tecnologias tenharn sernpre investido no 
corpo do hornern, n6s nos rnanternos resistentes, arraigados as irnagens de 
n6s rnesrnos que estao em descornpasso com as rnudan\,as. Talvez apenas 
em alguns projetos esteticos, rnuitos dos quais tern a pele como objeto, 
como e 0 caso das cirurgias ou ainda de certas «corre\,oes» desejadas nesta 
imagem, parecemos menos assustados e mais aptos a aderir a interven«;ao 
da opera\,ao estetica como urna corporifica\,ao da tecnologia, urna das 
rnaneiras pelas quais, desavisada, nossa subjetividade adere ao que ha nela 
de rnaquinico. Creio que podernos pensar que ai sornos ainda herdeiros da 
tradi\'ao platonica, pois e como se a rnodifica\,ao que em n6s acontecesse, 
cujo desejo e de urna gratifica\,ao narcisica, atingisse apenas a aparencia, 
mantendo intacta aquila que supomos ser a nossa ess~ncia. Ficar mais 
jovern, adquirir outro perfil, lipo-esculpir nosso contorno, aurnentar ou 
dirninuir boca, busto e quadril parece ser apenas questao de nova ernba
lagem, como se 0 produto - 0 nosso interior - ficasse inc61ume nesta 
investida. No entanto, como em toda ciIurgia, hoi riscos inerentes que 
corremos alegremente. no entanto, nossa filosofia parece ter hoi muito 
superado 0 platonismo e acreditamos, quase sempre, que nao ha separa<;:ao 
entre essencia e aparencia. 

Sterlarc, que tern sido urn interlocutor privilegiado pelas provoca\,oes 
que enuncia, afirma tarnbern e bastante categoricarnente, que a tecnologia 

7 Idem, p. 55. 
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como instrumento fragmentou e despersonalizou a expenencia. Mas a 
afirrna<;:ao da perda da experiencia para os humanos, modemos antes que 
contemporaneos, ja havia sido diagnosticada por Walter Benjamin, em seu 
mais que consagrado artigo Experiencia e Pobreza, de 1933. Portanto, nao e 
a primeira vez que nos convidam para 0 seu luto. Talvez seja 0 momenta 
de pensarrnos diferentemente: quais sao as novas experiencias possiveis? 
Qual a disponibilidade que temos para inventa-las? 0 que pode 'ser urn 
convite oportuno e atraente. 

Mudou 0 contexto, isto e mais do que evidente. E, em fun<;:ao da tecno
logia a ideia de permanecer humano ou evoluir como especie, 0 que parece 
ser 0 projeto generalisante das novas tecno-ciencias «neo-darwinistas», 
talvez nao fa<;:a sentido. A tecnologia fomece individualmente a cada pessoa 
o poder de progredir em seu desenvolvimento e talvez possa, por isto 
mesmo, gerar processos de singulariza<;:ao, condi<;:oes de produ<;:ao de si, 
mais ricas e imediatas do que os novos projetos genericos que a ela sao 
atrelados. Uma nova bio-micro-antropo-politica, quem sabe? 

Nesta dire<;:ao, ou seja, na incorpora<;:ao de novos territ6rios exis
tenciais, a arte ou a estetica podem produzir uma interferencia benfazeja 
nas nossas relayoes atuais e futuras com a tecnica. Pais se a natureza da 
arte pode mudar, e 0 fez, se 0 artista pode aparecer como urn vetor de 
agrega<;:oes, juntando elementos humanos, tecnicos, digitais etc, aban
donando dois mitos, 0 da contempla<;:ao e 0 da inspira<;:ao artistica, e por 
que tern a possibilidade de, a partir da hibridiza<;:ao que produz, 
desconectar e reconectar nossa sensayoes e nossos afetos com outros 
possiveis. 0 que significa que os meios de criar subjetividades sao tambem 
outros. Sabe 0 artista, e nao de hoje, que a tecnologia e parte do devir-outro 
do humano. Percebe que "A {mica {inalidade aceitdvel das atividades 
humanas e a produfiio de uma subjetividade auto-enriquecendo de modo 
contfnuo sua reia{:iio com 0 humano», como afirrna Guattari em Caosmose. 
E pode acreditar que a tecno-arte pode ser urn dispositivo de intervenc;:ao 
na existencia, produzindo sua expansao criativa. 

Durante toda a elaborac;:ao de uma longa reflexao que resultou neste 
artigo, incorporei angUstias e questoes, algumas que espero ter compar
tilhado e outras que apontavam sempre para uma impossibilidade de sentir 
o que eu pensava. Em IDuitos momentos tinha diante de mim dais cami
nhos sinalizando, ambos, como estradas perigosas: nao era possivel voltar 
para tras e esquecer leituras e reflexoes, nao era facil seguir em frente sem 
ficar muito assustada. Agora, ja no final deste ensaio, que em frances diz-se 
essai, como tentativa, ou repetition, quando ligado a teatro, a dan<;a etc, dou
me conta que nao poderia ser de outro modo nem 0 faze-Io nem 0 expo-Io. 

Assim, para finaliza-lo sem, todavia, conclui-lo, exponho a ultima 
associa<;:ao que, imediatamente, seu tema em mim fez presente. Falo de 
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duas figuras, duas pessoas existentes, embora distantes no tempo que 
sao, de certo modo, possiveis personagens conceituais. Sao eles Joe Bous
quet e Aimee Mullins, curiosas experiencias existenciais produzidas a 
partir de marcas ou acontecimentos corporais que tern em comum 0 fato 
de, em algum momento, terem sido atletas. 

Comecemos por Joe Bousquet, e mais particularmente, com a anilise 
que faz dele Gilles Deleuze em L6gica do Sentido 8: Bousquet era urn 
corredor que ficou paralftico depois que uma bala - urn filho da guerra -
atingiu sua espinha. A partir deste acidente que, diz DeJeuze, eJe trans
forma, como urn est6ico, num acontecimento, desenvolve uma obra 
literaria que e uma surpreendente medita~o sobre a ferida, 0 aconteci
mento e a linguagem. 

Sao dele estas formula\,iies que seJecionei pelo que de muito impres
sionante carregam: 

«Minha ferida existia ante de mim, nasci para encarnd-la» 9 
«Tudo estava no lugar nos acontecirnentos de minha vida antes que eu as 

fizesse meus; e vivi-los t me ver tentado a me igualar a eles como se eles niio 
devessem ler seniio de mim 0 que eles tern de melhor e mais per[eito.» 10 

uToma-te 0 homem das tuas infelicidades, apr-ende a incamar tUQ perfeit;ii.o 
e 0 leu brilha. II 11 

«Erigir entre as homens e as obras seu ser de antes do amargor.» 12 

«Ligar as pestes, as tiranias, as mais espantosas guerras a chance carnica de 
ler reinado por nada.}) 13 

o que nele e festejaveJ pode ser expresso numa f6rmula sintetica 
- arnor fati - que ele realiza num movimento duplo: rejeitando 0 res
sentimento e a condena\,ao a uma paralisia pela transferencia do ritrno: 
do corpo para a escrita, mas tambem pela maneira como 0 faz, ja que e 
sobre 0 pr6prio acontecimento que ele escreve. Refaz a si mesmo, ou seja, 
como 0 diz Deleuze: "Tornar-se filho dos acontecimentos, refazer para si 
mesmo urn nascimento, romper com 0 nascimento da carne) 14 e a mais 
alta forma de ser digno do que nos acontece, na f6rmula est6ica tao 
presente nos trabalhos de Nietzsche e na admira~ao de Deleuze. 

8 Deleuze Gilles. L6gica da Sentido, Editora Perspectiva, Sao Paulo, 1974. 
9 Bousquet, apud Deleuze. L6gica do Sentido, Editora Perspectiva, Sao Paulo. 1974, 

p.151. 
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10 Idem. 
11 Idem. p. 152. 
12 Idem, p. 153. 
13 Idem, p. 154. 
14 G. Deleuze. idem, p. 152. 



Aimee Mullins nos e apresentada numa revista americana: J. D. Maga
zine de maio de 1998 num artigo de Amy Goldwasser. Trata-se de uma m09a 
de 22 anos que nos e descrita como das mais impressionantes vit6rias da 
biomecilnica e da escultura artistica. Tendo nasddo sem 0 osso do calcanbar, 
amputou as pernas com urn ano de idade, 0 que seria urn destino deses
perador para qualquer urn; no entanto, com seus dois conjuntos de pernas, 
urn para beleza e outro para performance, ela nunca se sentiu inferior. 

Com suas pernas de corrida, inventadas por Van Phillips, urn pes
quisador de pr6teses e, ele mesmo, urn corredor amputado, ela e uma 
atleta de elite que sustenta recordes na sua classe que sao os 100 e os 
200 metros rasos: seus tempos sao de 15:77 segundos para os 100 metros e 
34:06 segundos para os 200 metros. Para termos uma ideia, os recordes 
nestas modalidades pertencem a Florence Griffith Joyner e sao de 10:45 
segundos para os 100 metros e 21 :34 segundos para os 200 metros. 

Van Phillips, alias, vai bastante longe na sua aposta. Diz ele: «Eu 
discuto com qualquer urn que a protese Ii rnais rdpida que a perna natural. 
Aposto rninha casa que eu consigo fazer Carl Lewis e Michael Johnson correr 
mais rdpido se eles perderem suas pernas» 15. 

Mas ela tern tambem urn segundo par de pernas, que 0 seu inventor 
(que e 0 mesmo) designa das «pernas belas». Com estas, ela e a unica m09a 
amputada no pais que parece urn manequim ideal em mini-saia e sandaIia. 
«Fora da conida, eu quero parecer com uma mulher. Quero comprar sapatos 
que nao sejam completamente rasos (baixos) e quero ser capaz de usar saias 
e me sentir atraente. Se isto Ii vaidade, entao eu partilho esta vaidade com 
20 bilhoes de outras mulheres», afirma Aimmee. 

o titulo do artigo faz referenda a consagra9ao: «Biomecfinica e escul
tura artistica ajudarn a «star-atleta» Airnmlie Mullins a triunfar na pista - e 
fora». E a sua conclusao e tambem otimista: se 0 design pode ser visto para 
resolver quest6es humanas, entao 0 desafio de criar pernas que funcionem 
em duas possibilidades e 0 encontro da bio-mecilnica com a arte. 

Sem 0 defeito, congenita, Aimmee seria, muito provavelmente, uma 
mo~a comum de 22 anos. A partir de suas espetaculares pr6teses ela e uma 
especie de fenomeno. 

o que aproxima e 0 que distancia estes dais personagens para alem 
do fato 6bvio de terem sido marcados (Bousquet diria escolhidos) por 
uma perda inscrita no corpo: no caso dele a do movimento, que nao foi 
acompanhada de uma amputa9ao? Ambos superam uma determina9ao de 
destino, ambos se excluem da defini9ao da impossibilidade de movimento 
e assim fogem de uma identidade constituida e fixada. 

15 J. Day Magazine, maio de 1998. 
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Bousquet produz uma dobra sobre si mesmo. Seu ritmo e seus passos 
se ciao em urn chao de texto. Sua marcha e a escritura, la onde ele imprime 
suas pegadas. Constitui assim sua subjetividade, agenciando corpo e letra. 

Aimmee exterioriza seu processo. Articula-se com territ6rios de outra 
natureza: metal. plastico etc., produzindo, a partir do seu defeito ou de 
sua incompletude, formas variaveis de presen<;:a: a atleta e a modelo, 
identidades m6veis e mutantes. 

Serao estas as possibilidades que vivemos de subjetivac;:ao do corpo? 

Tudo indica que fizemos urn longo percurso desde a Grecia mae e seus 
mitos encantadores ate os nossos sofisticadissimos laborat6rios de 
genetica, informatica e bio-mecanica. Que talvez possa ser expresso como 
a passagem de urn «Decifra-me au te devoro» a urn «Cria-me, pois tecnica
mente es deus». 
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