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o DELOOO DA DlSFORMIDADE 
o CORPO NO IMAGINARIO GROTESCO 

ALBERTINO GONCALVES * 

RESUMO 

Universal, 0 imaginario grotesco anima os subterraneos, as intersticios e as margens 
de todas as sociedades humanas. Neste artigo, relevamos alguns dos seus tra9Qs genericos 
mais marcantes, a comec;:ar pelo papel especifico do corpo. Na passada, sondamos 
diversas manifestaC;:6es do grotesco na vida contemporanea, principalmente aD nive! da 
linguagem, da comunicac;:ao, das artes e dos rituais da vida quotidiana. 

ABSTRACT 

The grotesque imaginary animates the underground areas, the interstices and the 
margins of all human societies. In this article. I will address some of its generic traits. 
starting with the specific role of the body. I will inquire various manifestations of the 
grotesque in contemporary societies, mainly at the level of language, communication, arts 
and rituals of everyday life. 

Tudo indica que 0 vocabulo «grotesco» se prende com a descoberta, no 
seculo xv. de umas gravuras omamentais nos subterraneos das Termas 
de Tito, em Roma (Bakhtin, 1987: 28). Devido a sua originalidade, foram 
denominadas grotescas, a partir do itaiiano grotta (gruta). Em verdade, e 
tanto quanta se sabe, 0 grotesco assombra, e anima, as cavemas, as mar
gens, os intersticios e os interregnos da generaIidade das sociedades huma
nas. Reverso da ordem (Balandier, 1980), cavidade nocturna (Durand, 1969), 
«parte do diabo» (Maffesoli, 2002), a potencia I grotesca paipita nas veias 

.... Universidade do Minho. 
1 Emprega-se aqui «potencia» no sentido que Maffesoli (1984) atribui a palavra francesa 

puissance. 
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do social, para sua purga e renova~ao. Com frequencia variavel, esta pulsao 
revitalizadora desencadeia turbulencias de desordem que se apoderam da 
ribalta da cena colectiva para varrer, por urn tempo, a arquitectura social, 
mais 0 correspondente rosario de normas e de interditos arbitrarios. Assim 
acontecia com as bacanais, as festas dos doidos e as pantominas, assim aCOll

teee, ainda, hoje com 0 carnaval OU 0 Halloween. Ressalve-se, no entanto, 
que, para alem destas aparatosas, mas epis6dicas, manifesta~oes publicas, 0 

grotesco germina, sem tregua, Duma profusao de recantos disseminados 
no proprio seio da vida quotidiana. a grotesco manteve, par exemplo, no 
Ocidente, ao longo dos seculos urn lugar proeminente no universo dos 
contos, agora retomado pela banda desenhada. 0 extraordinario grotesco 
coabita e interage, de urn modo esquiz6ide, tragico ou dialectico, com 0 

mundo da experiencia ordinaria do dia a dia. Incertas, ciclicas ou continuas, 
as formas e as vivencias do imagimirio grotesco asseveram-se, de algum 
modo, universais. 

Quais sao os tra~os mais caracterfsticos do imaginario grotesco? E que 
lugar e reservado ao corpo? 

A experiencia do mundo grotesca concentra-se em dominios e momen
tos bern demarcados. Assim sucede com os intervalos e os interregnos que 
quebram a rotina oficial mediante a suspensao do tempo ou a evasao em 
determinados nichos do tecido social (Maffesoli, 1988). Por instantes, entra
se «no reino ut6pico da universalidade, Iiberdade, igualdade e abundancia» 
(Bakhtin, 1987: 8). 0 espa~o e 0 tempo grotescos relevam da esfera do passa
geiro, do marginal e do extraordinario. A sua actividade baralha, inverte 
e fustiga as hierarquias, as praticas e os valores vigentes. Nao e, contudo, 
liquido que ela constitua urn movimento ou uma ideologia de transfor
ma\=ao, reaccionaria ou revoiuciomiria, da sociedade. Habitualmente. as ini
ciativas de indole grotesca nao se assumem como alternativas efectivas ao 
poder estabelecido. Antes pelo contrario, como sublinha Georges Balandier 
(1980), revigoram a ordem e 0 poder, soltando, local e temporariamente, as 
redeas a desordem e a contestac;ao. Ao cabo desta dialectica, 0 poder resulta 
reforc;ado na sua legitirnidade e a oposi~ao enfraquecida pelo afrouxarnento 
das tensoes e pela dissipa~ao ritual das energias violentas, potencialrnente 
geradoras de insurrei90es e revoltas. 0 canicter janico desta dialectica 
sobressai no contraste entre as figuras do rei e do bobo da corte, duas faces 
«opostas» de urn poder. apesar de tudo. integrado. Raras sao, alias, as socie
dades em que a Figura do bobo, ou outra equivalente, se encontra ausente 2. 

2 Avanr;ar que nao e pr6prio das manifesta<;6es grotescas desencadear revoltas ou 
albergar movimentos revolucionarios ou reaccionarios nao significa. natural mente. que tal nao 
possa suceder. Emmanuel Le Roy Ladurie (1979) documenta como 0 Camaval de Romans. de 
1580, degenerou em levantamento sangrento. Por outro lado. um estudo citado par G. Balan-
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No universo grotesco, os principais protagonistas tendem a ser sujeitos 
eoleetivos hiperb6licos e exorbitantes, que se afirmam como autentieas 
alegorias do mundo, da vida e da morte. Agigantados, disformes, excedem
se, num contagio sem eerim6nia, a todos os niveis, por todos canais e em 
todos os sentidos 3. Os individuos confundem-se e eomungam num corpo 
palpitante e efervescente que adquire vida pr6pria. Em proficua comuni
ea<;iio com 0 meio ambiente, com os elementos e as for<;as da natureza, este 
corpo colectivo reveste uma dimensao c6smica. Assim sao os corsos carna
valescos, os magotes de gente dos quadros de Pieter Bruegel (ver Figuras 1 
e 2), os monstros fantasticos dos infernos de Hieronymus Bosch (Figuras 3, 
5 e 6) ou os gigantes dos romances de Fran<;:ois Rabelais (0 ventre de Panta
gruel albergava cidades inteiras). Nem todos os corpos colectivos remetem, 
contudo, para a imaginario grotesco. A parada militarizada e a massifica<;:ao 
concentracionaria 4 relevam, por exemplo, de outras formas de vida, algu
mas de inspira<;:ao totalitaria. Nos ajuntamentos grotescos, os individuos 
nao se alinham, nem se anulam. Irredutfveis, exuberantes e imprevisiveis, 
nao se vergam perante nenhum chefe de orquestra. A emergencia do todo 
nao subentende a dilui<;:ao das partes. 

No universo grotesco, tudo e todos estao em perpetuo movimento, longe 
de qUalquer equilibrio, eternidade ou perfei<;ao: «triunfo de uma especie de 
liberta<;:ao temporaria da verdade dominante e do regime vigente, de abo
li<;:ao provis6ria de todas as rela<;:6es hierarquicas, privilegios, regras e tabus 
( ... ), [0 carnavall era a autentica festa do tempo, a do futuro, das alternan
cias e renova<;:6es. Opunha-se a toda perpetua<;:ao, a todo aperfei<;:oamento e 
regulamenta<;:ao, apontava para 0 futuro ainda incompleto» (Bakhtin, 1987, 

dier (1980: 135) comprova que, nas Antilhas, 0 pieo de rebeli6es de escravos corresponde aos 
ultimos dez dias de Dezembro, precisamente 0 periodo das «Saturnais de escravos». Da difi
culdade de genr estas combust6es colectivas de recalcamentos, frustravoes e agressividades, 
ocupam-se, por exemplo, Norbert Elias e Eric Dunning (1992). Como defende Max Weber, em 
sociologia, as teorias e as hip6teses requerem sempre a devida contextualiza~o. Embora as 
manifesta<;:6es de caclcter grotesco passam dar azo a movimentos violentos de subversao 
social, mantemos a asse~ao de que tal nao e nem 0 seu prop6sito nem a sua indole. Como 
escreve G. Balandier(1980: 72), ao bobo, «concede-se-lhe a parte do fogo, mas com a finalidade 
de a apagar; nao se pode reconhecer nele a prefiguraC;;ao do revolucionario ou ate mesmo do 
insurgido». 

3 Pode-se ter uma experiencia sensfVel desta exuberancia extrovertida dos corpos colec
tivos grotescos assistindo, por exemplo, a Revista de Gigantones e Cabe~udos, com os Gropos 
de Zabumbas e de Zes p'reiras, na Pra~a da Republica, em Viana do Castelo, na manha do 
primeiro dia da Romaria de Nossa Senhora d'Agonia (Martins et ai, 2000). Para urn efeito 
similar, tambem servem as estrondosas «latadas» promovidas pelos estudantes universitarios 
(Gon~alves, 200t). 

4 Veja-se 0 Triunfo da Vontade, de Leni Reifenstal. urn documentario dedicado ao 
Congresso Nazi de Nuremberga, em 1934. 
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Figura I: Pieter Bruegel - 0 Combale do Camavaf e da Quaresma . 1559 

Fi gur::J. 2 : P i!.'l!!r BnI..:gcl - Da/7(:'a da Noiva ao Ar Livre. 1566 



Figur..l 3: Hieronymus Bosch - 0 Voo e a Qtleda 
de SiIl1/o Anlao de A Tel1lafiio de San/o An/uo 
(!rip/ico ) . 1500 

Figura 4: Picter Bruegel- Os Mendigos. 1568 

Figura 5: Hieronymus Bosch - Ponnenor do Paine! Cen 
tnt de A Tel1(afiiO de Sall/O Anlao (tn'p/ ico), 1500 



8-9). 0 absoluto e a perfeil,'ao sao ilusoes estereis e perigosas que im
porta retemperar e relativizar. A mudanl,'a, a metamorfose e 0 inacabamento 
impoem-se como realidades capitais. Predominam, por conseguinte, os 
corpos incompletos, mutilados, disformes, em tn1nsito e em recomposi~ao 
(Figuras 4, 5 e 6). 

Tudo se transforma, tudo comunica. As fronteiras e os limites esbatem
se. Os extremos aproximam-se, baralham-se e interpenetram-se. As catego
rias dominantes desmoronam-se nesta especie de delirio babelico. As opo
sil,'oes, mormente as mais enraizadas no discurso oficial, perdem forl,'a e 
sentido. A vida e a morte, 0 sagrado e 0 profano, os ceus e os infernos, 0 alto 
e 0 baixo, 0 principio e 0 fim, 0 interior e 0 exterior, 0 bela e 0 feio, os 
mundos fisico, vegetal, animal, humano e divino, tudo se enlal,'a e se mistura 
num abral,'o aglutinante. Qualquer elemento a parte, alienado ou abstracto, 
carece imersao no caldo da turbulencia grotesca. Urn pormenor das Tenta
roes de Santo Anttio, de Hieronymus Bosch, ilustra claramente esta erosao 
dos limites num fluxo de comunicabilidade geral (Figura 5). Uma velha 
montada num rato, que avan<;a num liquido, segura nos bra<;os uma crian<;a 
recem nascida. Mas a velha tam bern e arvore, os seus bra<;os sao ramos, e 
ostenta uma cauda de animal. Esta imagem condensa, para alem dos limites 
do razoavel, os estados e as fases essenciais do mundo e da vida: 0 nasci
mento e a morte, 0 vegetal, 0 animal e 0 humano. 0 mesmo leitmotiv de 
metamorfose e comercio dos mundos anima, na actualidade, os transfor
mers omnipresentes na banda desenhada e na ficl,'ao cientifica, desde 0 

Homem-Aranha ate ao Pokemon. 
Em sintonia com este sentimento e esta representa<;ao do mundo, as 

rituais grotescos tendem a ocorrer em situa<;5es e em periodos de transi<;ao, 
que precedem ou sucedem, muitas vezes, a momentos particularmente 
densos (e tensos) do calendario social s. Por sua vez, a liminaridade e urn 
tema recorrente em toda a serie de actos e de representa<;oes. Neste limbo 
de indefinil,'ao tudo e possivel, em particular recompor e contrabandear 
realidades. Resultam, assim, procedimentos correntes a aproximac;ao de 
entidades distantes (por exemplo, humanos com cabel,'as de animais) ou a 
deslocal,'ao de objectos de uma ordem de realidade para outra, proporcio
nando, deste modo, combinal,'oes ou cotejos ins6litos (por exemplo, a bacia 
de barbeiro promovida a elmo do cavaleiro D. Quixote; a queima numa 
par6dia de cerim6nia religiosa de atacadores de cal<;ado em vez de incenso; 
OU ainda, na actualidade, 0 desvio de preservativQs para usos e locais ines-

5 0 Carnaval brasileiro intercala-se entre dois tempos de dramatiza<;ao do parler: as 
comemora<;6es da Semana da Patria. antes. e as celebra<;:oes da Semana Santa. depois. Na vida 
academica, a Recep<;:ao ao Caloiro abre 0 ano lectivo. e a Queima das Fitas, ou 0 Enterro da 
Gata. fecha 0 periodo de aulas. precedendo a epoca de exames (Ribeiro, 2001; Gon<;:alves. 2001). 
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perados). Esta reorganiza~ao do mundo pelo convivio de entidades simboli
camente afastadas constitui urn dos recursos humoristicos mais frequentes, 
especialmente, nas anedotas e no teatro de revista. 

Na topografia do mundo grotesco prevalecem as profundezas e as entra
nhas, 0 baixo, 

«0 principio da vida material e corporal: imagens do corpo, da bebida, da 
comida, da satisfa~ao de necessidades naturais, e da vida sexual. Sao ima
gens exageradas e hipertrofiadas. ( ... ) 0 principia material e corporal ( ... ) 
opoe-se a toda separa{:tio das raizes materiais e corporais do mundo, a todD 
isolamento e confinamento em si mesmo, a todD canicter ideal abstracto. 
C ... ) 0 centro capital de todas essas imagens da vida corporal e material sao 
a fertilidade, 0 crescimento e a superabundancia. ( ... ) A abundancia e a 
universalidade detenninam pDr sua vez 0 caracter alegre e festivo (nao 
quotidiano) das imagens referentes a vida material e corporal. 0 principia 
material e corporal e a principia cia festa, do banquete, da alegria, da 
'festan~a'» (Bakhtin, 1987: 16-17). 

o baixo material e corpora! predomina como centro de gravidade e 
atrac~ao do mundo. 0 corpo e a terra partilham este estatuto. Indissocia
veis, estao em constante comunica~ao, confundindo-se, por vezes (atente-se 
no homem de bru~os, na Figura 3, que pouco se diferencia do solo). Arvores 
e humanos cbnjugam-se em figuras unicas (Figuras 5 e 6). As grutas tern 
boca, e as bocas sao grutas ... Quando nao sao as pr6prias «bocas do 
inferno». Fragmentado au combinado, 0 efeito e, todavia, fecundo e posi
tivo. 0 imaginario grotesco devaneia num mundo terreno e carnal fusio
nante de vida e de esperan~a. 

o movimento, 0 reflexo, mais tipico e natura! da experiencia grotesca e 
o rebaixamento: «a transferencia ao plano material e corpora!, 0 da terra e 
do corpo na sua indissoluvel unidade, de tudo 0 que e elevado, espiritual, 
ideal e abstracto» (Bakhtin, 1987: 17). Os procedimentos, os gestos, as ima
gens e os jogos de linguagem grotescos tendem a mergulhar tudo 0 que e 
alienac;:ao e poder, civil ou eclesiastico, desta e de outras esferas, na organica 
da terra e do corpo. Neste sentido, a «descida aos infernos» e uma vertigem 
da errlincia grotesca. Trata-se, porem, de enterrar e de engolir para religar e 
regenerar. Os infernos grotescos slio purgat6rios ferteis e bulic;:osos, a cujo 
caldeirao nem sequer 0 ceu escapa. Nao ha divindade ou autoridade que se 
consiga furtar a derisao da par6dia e do riso (ha quem associe a cada urn 
dos «chapeus» dos mendigos da Figura 4 uma ordem ou classe social, 0 

conjunto representando a forrnac;:ao social de entao). 
Este movimento de rebaixamento e ambivalente. 

«Rebaixar consiste em aproximar cia terra, entrar em comunhao com a 
terra concehida como urn principia de absor~ao e, ao mesmo tempo, de 
nascimento; quando se degrada, amortalha-se e semeia-se simultanea-
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Figura 6: Hkronymus Bosch-O Inltmw de 0 Jar
dim da;; Ddicia;; (Iriplico). 1504·15 10 

Figu ra 7: Giuseppe A~cimboldo - O Fogo. 1566 

Figura 8: Albert Dun:r - RelralO de 1. Holse/wler, 
1526 



mente, mata-se e da-se vida em seguida, mais e melhor. Degradar significa 
entrar em comunhao com a vida da parte inferior do corpo, a do ventre e 
dos 6rgaos genitais, e portanto com actos como 0 coito, a concep9ao, a 
gravidez, 0 parto, a absOr9ao de alimentos e a satisfa9ao das necessidades 
naturais. A degrada9ao cava 0 rumulo corporal para dar lugar a urn novo 
nascimento. E por isso nao tern somente urn valor destrutivo, negativo, 
mas tambem positivo, regenerador: e ambivalente, ao mesmo tempo 
nega9ao e afirma9ao. Precipita-se nao apenas para 0 baixo, para 0 nada, a 
destrui9ao absoluta, mas tambem para 0 baixo produtivo, no qual se 
realizam a conCep93.o e 0 renascimento, e onde tudo cresce profusarnente. 
o realismo grotesco nao conhece Dutro baixo; 0 baixo e a terra que da vida, 
eo seio corporal; 0 baixo e sempre 0 camero» (Bakhtin, 1987: 19). 

As entranhas e as profundezas nao funcionam aqui como um «buraco 
negro» ou «sumidouro». A sua efervesd~ncia e «ecoi6gica»:. absorve. recicla 
e devolve em melhor estado. Se associarmos, como habitualmente se faz, as 
partes baixas a impureza, entao confrontamo-nos com uma versao das leis 
de Morgan aplicadas a semiose social segundo a qual: impuro + impuro ; 
puro. Este constitui um dos principios cruciais da alquimia grotesca: 
retlimir pela poluiC;ao, grac;as as virtualidades do lado proscrito, subterraneo 
e, eventualmente, demoniaco do mundo e da vida 6. 

A!ergico ao isolamento, ao aprumo e a perfeiC;ao, 0 corpo grotesco na~ 
se destrinc;a do mundo natural e social circundante. Na sua irredutivel 
disformidade e cr6nica metamorfose, 0 corpo esta em permanente comercio 
com 0 mundo, num movimento que 0 impele a ultrapassar-se a si mesmo e 
a comungar com os outros. Coloca-se, assim, enfase 

«nas partes do corpo em que ele se abre ao mundo exterior, isto e, onde 0 

mundo penetra nele ou dele sai ou ele mesmo sai para 0 mundo, atraves 
de orificios, protubenlncias, ramifica96es e excrescencias, tais como a 
boca aberta, os orgaos genitais, seios, falo, barriga e nariz 7. E em actos 
tais como 0 coito, a gravidez, 0 parto, a agonia, 0 comer, 0 beber, e a 
satisfa9ao das necessidades naturais, que 0 corpo revela a sua essencia 
como principio em crescimento que ultrapassa seus pr6prios limites» 
(Bakhtin, 1987: 23) 8. 

6 Encontra-se urn exemplo elucidativo desta «higiene» grotesca na obra de Franr;ois 
Rabelais: 0 gigante Pantagruel, doente e febril, confrontado com uma invasao inimiga, urina 
tanto e tao quente que nao s6 afoga 0 exercito adversario como, pela infiltra~ao da urina no 
solo, da origem as termas de Fran~a, das mais reputadas pelas suas virtudes terapeuticas! Pros
seguindo, no mesmo registo, muitos rituais populares exprimem a crenr;a nas potencialidades 
curativas de elementos pouco etereos tais como, por exemplo, a lama ou os excrementos. 

7 Acrescentem-se, ainda, os ouvidos. Recorde-se que 0 gigante Gargantua nasceu peto 
ouvido de sua mae. Por sua vez, dos armazens auditivos de Shrek saem utilidades prodigiosas. 

8 Este tipo de corpo povoa os quadros de pintores tais como Hieronymus Bosch, Pieter 
Bruegel, Giuseppe Arcimboldo ou Albert Durer (Figuras 1 a 8). 
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Misturado ao mundo, confundido·com os animais e as coisas, ergue-se 
como urn corpo c6smico. «0 corpo do homem torna-se aqui 0 instrumento 
de medida do mundo, instrumento concreto que concede 0 seu peso e 0 

seu valor reais ao homem» (Bakhtine, 1978: 316). Bruxas ou fadas, gigantes, 
an6es ou mutantes 9, ogres ou gnomos, bons ou vil6es, os her6is grotescos 
mantem uma rela9ao estreita, fusionante, com 0 mundo envolvente. Domi
nam a vento e a fogo, comandam as aguas, movem montanhas, bebem 
oceanos, navegam, em barcas, nos infernos, sobem, par feijoeiros, as nuvens 
e colonizam, tele-transportados, as estrelas. «Grandepan9as», a sua gula, 
proverbial, nao tern limites. 

o corpo grotesco organiza-se como uma especie de puzzle fantastico. 
o corpo e desmontavel. Cada membro ou argao pode adquirir uma exis
tencia autanoma e peregrinar a vontade. 0 homem nao e, portanto, «feito de 
uma s6 pec;a». As reliquias, as ex-votos e, mais recentemente, a cirurgia plas
tica e os transplantes confirmam-no. As diversas partes do corpo sao recom
binaveis. E possivel proceder a desloca<;:6es insalitas, por exemplo, transferir 
a cabe<;:a para a barriga ou os olhos para a testa. Mas tam bern e possive! 
se!eccionar determinadas partes do corpo e prescindir das demais, criando, 
por exemplo, figuras compostas apenas por pes e cabe<;:a (Figuras 3 e 5). 
Este puzzle nao se coibe de convocar componentes nao humanas, tais como 
partes de animais, de plantas, de objectos e de maquinas. Espraia-se, assim, 
uma procissao infindave! de possibilidades, desde os monstros da anti
guidade (e.g., 0 Minotauro) ate aos cyborgs da actualidade, passando 
pelas figuras inenarraveis de Bruege! e de Bosch. Por ultimo, este puzzle 
e flexlvel, uma vez que as sua pe9as sao maleaveis, deforrnaveis e conver
slveis a preceito. 

No imaginario grotesco, 0 corpo isolado e abstracto e excep<;:ao. Predo
mina a intercorporalidade. Por vezes, por entre os magotes de gente sobres
saem alguns pares, compostos por entidades contrastadas numa polaridade 
caricata. E 0 caso das figuras do Camaval e da Quaresma, no quadro homa
nimo de Bruegel (Figura 1). Os extremos dobram-se e cotejam-se num arco 
tipico da dinamica grotesca: 0 alto interage com 0 baixo, 0 gordo com 
o magro, 0 forte com 0 fragil, 0 glutao com 0 enfastiado, a Bela com 0 

Monstro, D. Quixote com Sancho Pan<;:a, 0 Bucha com 0 Estica, Asterix com 
Obelix ... 

Em termos figurativos, 0 corpo grotesco apresenta-se como a antitese 
do canone classico. Na pintura do Renascimento e do Classicismo, os corpos 

9 Desde a esfrega dos genios das Jampadas magicas ate ao encolhimento dos mitidos 
dos filmes de Hollywood, sem esquecer as atribuia<:6es de Alice no Pais das Maravilhas, a 
mudan<:a de tamanho das personagens constitui uma das «po<:6es magicas» mais frequentes 
da fisica grotesca. 
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estampam-se como individualidades criteriosamente recortadas do fundo 
social e natural envolvente. Ora inactivos, ora consagrados a lides nobres, 
tomam-se cativos, em pose impavida sob angulo fixo, da lisura bidimen
sional da tela. Lisos sao tambem os contomos, rectilineos ou arredondados, 
limados, sem falhas, arestas ou cavidades. Harm6nicas, as personagens 
repousam reificadas em composi~6es banhadas por uma estetica da intem
poralidade. Em contrapartida, nos quadros grotescos, as figuras, avessas 
a qualquer racionaliza~ao (Weber, 1944; 1964), curializa~ao (Elias, 1985; 
1989/90) ou domestica~ao (Weber, 1944; Foucault, 1969), rodopiam numa 
abertura sofrega e inquieta. Entregam-se as actividades mais banais: traba
lham, dormem, comem, bebem, gritam, lutam, jogam, dan~am, namoram, 
vomitam, aliviam-se ... Boquiabertos, linguas de fora, olhos esbugalhados, 
exibem orelhas, narizes, pan~as, seios e falos proeminentes, alheios a qual
quer castra~ao, conten~ao, polimento ou censura (ver Figuras 1 e 2). Nos 
retratos, as personagens, animadas e expressivas, parecem querer rasgar a 
prisao pict6rica, interpelar 0 mundo circundante e saltar, a primeira hip6-
tese, para fora da moldura (atente-se no olhar da Figura 8). Esta erosao 
dos Iimites propicia niveis elevados de porosidade e indefini~ao. Por exem
plo, nos Elementos e nas Esta~6es de Giuseppe Arcimboldo, 0 desenho dos 
rostos resulta do efeito de uma composi~ao heter6c!ita, de uma especie de 
ilusao global (Figura 7). 

A par da festa e da sexualidade, 0 banquete e a guerra constam entre os 
ingredientes orgiasticos (Maffesoli, 1982) predilectos do repert6rio grotesco. 
o banquete proporciona um dos pontos altos de .identifica~ao e comunhao 
tribal, em que a came e a cultura se entrela~am na vivencia de um corpo 
colectivo glutao, sentado a mesa ut6pica da fratemidade e da abundancia. 
Um corpo que nao para de comer, de beber, de digerir, de arrotar, de tocar, 
de cheirar, de falar, de rir, de dar e de receber, logo de se renovar, numa tran
sa~ao permanente com 0 outro e com 0 mundo. Colectiva, corporal e dioni
siaca, assim e, tam hem, a guerra. Agonistica, convoca as principais forc;as 
e energias do hom em, da sociedade e do mundo. S6 que, agora, sob a 
forma do confronto, da polemica, da separayao e da desordem. Com a morte 
a solta. A guerra nao escapa, contudo, a ambivalencia grotesca. 0 her6i 
depressa da lugar ao palha~o, a investida a pantomina, 0 caos a coreografia, 
a morte a potencia, 0 medo a esperan~a e 0 arrepio a gargalhada. A guerra 
reveste, assim, um ar festivo. 0 pandem6nio vira pandega. 0 horror e 0 

humor abrac;am-se nUID deliria catartico e libertador. No circa, nos festivais. 
nos desenhos animados, nas pec;as burlescas enos filmes de aventuras, e nas 
cenas de pancadaria que 0 gazo e a excitac;:ao atingem 0 climax. 

Se 0 corpo constitui 0 cerne, e 0 rebaixamento 0 movimento, entaD a 
modalidade, ou a arte, por excelencia, do imaginario grotesco e 0 riso. Um 
riso universal. galhardo, desbragado e contagioso, a que ninguem nem nada 
escapa, incluindo aquele que ri. Irreverente, 0 riso, fruto e semente do 
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ridiculo, nilo e apenas «a arma mais terrivei» (Mme de Stael apud Balandier, 
1980: 53), encerra uma visilo do mundo, por sinal, de longo alcance e mira 
imprevisivel. Tudo e risivel, nada existe que nilo tenha a sua parte de ridi
culo. 0 riso toma tudo relativo, arbitn3.rio, transitorio, efemero, mesquinho, 
em suma, vulnenivel. Nesta «epifania do mundo as avessas» (Eco, 2002: 
449) 10, nada permanece absoluto, puro ou intocavel. Nem Deus nem 0 

Diabo. 0 riso funciona, assim, como urn correctivo potente de toda e qual
quer gravidade presun~osa. Tumulo do poder, «0 baixo absoluto ri sem 
cessar, e a morte risonha que engendra a vida» (Bakhtin, 1987: 22). Reen
contramos, de novo, 0 topico da ambivalencia. A semelhan~a do baixo 
material e corporal, 0 riso grotesco degrada e regenera, enxovalha e redime, 
enterra e fecunda, num ambiente de folia e partilha. «E a morte prenhe, a 
morte que da a luz» (Bakhtin, 1987: 23). 0 riso grotesco nao e cinico, nem 
timido, nem amarelo. Tao pOlleo se reduz ao mero sarcasmo Oll a uma 
rotunda negatividade. Franco, 0 humor nilo aniquila, resgata. Contem uma 
componente afirmativa. Nilo e chuva acida mas torrente fertilizante. Neste 
enfiamento, 0 rebaixamento assume-se como a modalidade maior da comi
cidade grotesca. 0 que e serio, perfeito, sagrado e sobranceiro e remetido 
para as partes baixas e para os actos mais primarios e mais vulgares do ser 
humano. ou seja, para os «as infernos corporais». 

No livro A Construrao da Personagem, Constantin Stanislavski (1986) 
exp6e a historia, alegorica, de urn aprendiz de actor que se deixa seduzir por 
determinadas pe<;:as do guarda-roupa. A medida que as ensaia e incorpora, 
elas como que 0 vilo transfigurando, apoderando-se dos seus gestos, da sua 
linguagem, das suas atitudes e das suas emo<;:6es. Ate que, a dada altura, 0 

actor se surpreende na pele da personagem que melhor parecia assentar 
aqueles adere<;:os: urn critico ignobil. 0 uso das mascaras, tipico das ence
na<;:6es grotescas, nilo liberta apenas pela oculta<;:ilo da identidade real dos 
seus portadores. A mascara permite outros efeitos. Pode apossar-se do 
mascarado levando-o a investir numa personagem e a adoptar uma identi
dade virtual. A transfigura<;:ao camavalesca processa-se tanto por detni.s 
da mascara como com a mascara. Nestas condi<;:6es, a encena<;:ilo pode 
adquirir uma espessura propria e 0 jogo ser tornado, por urn lapso de tempo, 
«(a serio». Trata-se, nesta acep~ao, de uma dramatizac;ao que gerrnina no 
terreno da complexidade e da pluralidade. Como condui M. Bakhtine, 
«durante 0 camaval e a propria vida que representa, e por urn certo tempo 
o jogo se transforma em vida real, ( ... ) na segunda vida do povo» (1987: 7-8). 

A pluralidade do mundo intrinseca ao puzzle grotesco nilo so expressa 
como pressup6e 0 desdobramento e a fragmenta<;:ilo dos contextos e das 

10 Recorde.se que 0 enredo de 0 nome da rosa remete para urn livro desaparecido dedi
cado a comedia e ao risc. 
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identidades. A transi<;ao entre mundividencias distintas subentende 0 domf
nio pnitico dos respectivos esquemas e imaginarios por parte dos actores, 
que, consoante os campos e as situa~oes, actualizam repert6rios, quadros e 
sistemas de relevancia altemativos, ajustando, a preceito, a ac~ao, 0 enten
dimento e 0 sentimento do mundo (Schutz, 1974; Goffman, 1974). A esta 
luz, as experH~ncias grotescas transparecem como uma concretiza<;ao da 
plasticidade camaleonica humana, indispensavel ao contrabando de frui
<;5es e vis6es do mundo. Denunciam, ainda, a fragilidade de qualquer 
equa<;ao linear que contraponha a artificialidade da mascara a autentici
dade do ser. Alias, na encruzilhada movedi<;a das identidades, muitas vezes, 
as autenticidades agradecem as mascaras e os disfarces dispensam-nas. 

Ja referi que 0 grotesco subsiste, pelo menos entre parenteses, em todas 
as sociedades. Encontra, portanto, tambem na nossa os seus momentos e os 
seus nichos. Pisca-nos 0 olho nas festividades, nos espectaculos desportivos, 
nos festivais, nos concertos, nos bordeis, nas praxes academicas, nas mani
festa<;6es politicas, nas efervescendas religiosas, na arte e na literatura, no 
teatro e nas marionetes, nas can<;oes, nos contos e nas anedotas, nas carica
turas, no cinema e na te1evisao, nos proverbios e nas express6es populares. 
o fen6meno ate parece estar em fuse de expansao. Principalmente, na comu
niea<;ao social; nos desenhos animados, a porfia do boneco mais estrambo
lieo e do enredo mais absurdo; no cinema, embalado pe10s efeitos especiais; 
na publicidade, avida de efeitos de choque e de surpresa; enfim, no ciberes
pa<;o, nos sites, nos videoclips enos videojogos. Em suma, uma chuva de 
canais a que nos e as nossas casas estamos receptiva e, cada vez mais, inte-
ractivamente conectados. .' 

Nao sei se 0 seculo XXI vai ser religioso, agnostico ou grotesco. Nem tao 
pouco se vai entoar outro fado qualquer. Nao me cumpre ser profeta. Mas, 
esbo<;ar os tra<;os do imaginano grotesco nao se resume a urn mero exercicio 
academico de confrangedora inutilidade. Talvez importe saber diagnosticar 
o que lavra nestes feixes de interpels<;oes de aparencia grotesca. Na convic
<;ao de que nao sera tarefa fadl destrin<;ar ", por exemplo, 0 tragico do 
grotesco 12, 0 heretico do patetico, 0 desencantamento do reencantamento, 
a utopia libertaria da sereia totalitaria, Eros de Thanatos. 

11 Ate porque. a semelhan~ do mergulho no caldeirao grotescQ, «a entrada neste admi
ravel mundo novo da cibercultura tende a por, de facto, em causa todas as divisoes, e mesmo 
toda a divisao. Pela tecnologia do virtual, misturam-se a presenc;:a e a ausencia, 0 pr6ximo e 0 

distante, 0 pesado e 0 leve, a aparencia e a realidade. Entram em crise as fronteiras entre 0 real 
eo virtual. 0 nosso mundo fusiona.» (Martins, 2002: 188). 

\2 Alguns dos fen6menos aqui encarados como grotescos podem muito bern ser inter
pretados por outros analistas como tnigicos (ver, por ex.emplo, Maffesoli, 2000). 
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