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Nast or Per I ongher
Depth de Ci6ncias Socials do ITCH

Considero auspicioso que asta discuss3o abranja
diversas noc3es e vis3es do territ6rio, o que revels
de passages, a amplitude desmesurada da perspective
territorial - extensio superficial que dude a certa-
distribuic3o dos corpos, das matdrias socials, no es'
paco Dai que a preocupacao polo territ6rto, por mdl-
tiPlos que sejam sous en foques, desvele, no seu pro '
brio lancamento ou colocac5o, a instaurac3o de uma
otica que parte de uma pergunta polo lugar. A pergunta
palo lugar Dizia Heidegger

Localizar sisnifica nostrar el lugar
Quiere dear. adewis, reparar en e} lugar
Abbas colas, Postrar el lugar y reparar en el
lugar. san los pastes preparatorios de una lo-
calizaci6n. Ya es Rucha osadia que nos confor-
HeRos. en lo que sjgue. con los pesos prepare '
tories. La localizacidn terHina, c080 cortes'
ponds a dodo sdtodo intelectual, en la inter-
rogaci6n que pregunta por la ubicaci6n de} lu-
gar" (martin Heidegger, fif.ie, ng. 3. Buenos

Aires, 1983)

(+) CoBunicac3o apresentada no SiRP6sio "Territdrtos di+erentes
en+oques no Brasil }tojB", organizado pda prof! Ana Hana NieReyer,
Consresso da ABA, UNICAHP, t988



A vastidio dos campos, nos quaid este interrogac:io
pods ser desenvolvida, justi rica a divisio dos enfo=
cues territoriais. Com into judo, deseio introduzir a
divis3o seguinte. que marco minha posicio: o campo es'
peck Pico da antropojogta urbane

Falar em antropologia urbane provoca kinda, apesar
do desgaste do cliche, certas inquietudes no campo

acad6mico. Retomo a velma (majgrado ''esquecida '', tal-
vez vicente) po16mica da antropologia na cidade versus
a antropologia da cidade, na-da. coda a quest5a do tta
e do da lsso nos r"emete iSociologia Urbana da Escola
de Chicago, visio impregnada de positivtsmo e atd de
fisiologismo. se se lever em considerac5o que concebia

herdeira da metifora fisio16gica - o compo social
(nio d suspeito. alias, esse ver a sociedade coma um
corps'p) imanetra de um organisms humana, viva, na si-
m.ilaridade da .forcada analogia

Organtsmo afinal aut6nomo, o da cidade, a pr6pria
mutacio das condic3es ambientats provocaria mudanGas
acentuadas nos comportamentos dos citadinos, que fun-
damentariam a considerac:3o (.fllsico-soda!) da urbe en-
quanto varlante aut6noma. Serra esse variacio nas con-
dit:3es amblentais a determinants da mudanca (por vezes
descontrolada, sends o controls dessa desordem o obje-
tivo estratdgtco dos pensadores desta Escola) no com-
portamento humana. Quake de imediato imp3e-se a asso-
ciacio com a imaged de uma ninhada de rates encerrados
numb catxinha, cuba promiscuidade desencadeia Q estou-
ro de violentos con+litos entry os bichos empilhados
Ressalta fiesta tmagem a analogla com o empilhamento
heter6cttto e esfregante das nossas cidades, palpivel
na expert6ncia da viagem nos 6nibus urbanos - rota-ro-
ta , es +rega-es freda

Para a16m das eventuats ressonfncias atuais delta
concept:ao realmente pstcossocial do .fen6meno urbane
(nio em v5o Park sustenta em Freud saas tnterpreta-
c:3es, pertinentes para Q nosso plano, sabre a dester-
rttorializacio deseiante na ''regxjo moral"). o certs d

a base de sustentacio deltas teorias d a territo-
?



rialidade, o territ6rio. Elsie, se examinarmos com

atenc5o, n3o d arenas ' embora basicamente - geogrifi-
co, ji que, na medida em que opera cano tatar determi-
nants no comportamento dos habxtantes. inp6e. ou tends
a propQri con'forme is condicaes de sod.abilidade ter-
ritorial, Ferris defintdamente psicossociats

A Proposito, lembre-se que e+ por sinai. o proprio
Park que tanta, em 1928, a noc3o de ''personalidade
marginal ' Este, curiosamente, e em virtude dos mean-
dros e revers3es que sofrem amidde, coma indict Fo-
cault (1985), os dispositivos de saber. vai server de
antecedents, tambdm com rodeios e reviravoltas, is mo-
dernas noc:8es de ''identidade desviante", ou mellor
divergence", apesar da discrepfncia cetttra] que as

separa
Com efeito, seguindo a formalizacio precedida por

Wellman & Leighton (1981) das tens6es e imisc3es entry
as diversas concepc3es da cidade que, ajternativamen-
te. se digladiam nas ci6ncias socials (resumidamente
as que poem o acento na espacialidade-territorialidade
e as que situam a &nfase na coaunidade-identidade)
demos que o que se opoe a antropojogja da cidade nio
s5o arenas cr£ticas a sells.compromissos ideojdgicos e
kinda correcionais, mas uma espdcie de saito eplstemo-
16gico que passe, em primeiro lugar, por um desloca-
mento da utica dos territ6rios, monumentos e espacos
+fsicos (de uma cartogra.fia em sentido est:rita), is

conan idades que nel as moran
A Escola de Chicago contra saas minas no processo

de desterrxtorializac5o das masses, que, ao afluir a
cidade receptora, perdiam, por um inelut3ve} hiato
sous laG.os primaries e os secundirios deviam, por cir '
cunstincia capital, acoplar'se bs instituic6es impes-
soais Assam o sujeito, +rouxas as rides de sociabxli-
dade. sujeitava-se au prendia-se is retlculas burocra-
ticas das tnstituic3es totals. Este abrupto corte ou
relaxanento dos tacos primdrios - que a inportincia



concedida ao matrin6nio e i famllia nuclear(1) revels
peta avesso - era vtsualizado polos ide6jogos socials
da Chicago da d6cada de 20, cidade em plena guerra so-
cial, que reconheciam na fragmentacio do sujeito urba-
ne, mostrada por Wirth <!973), os efeitos de sua per-
da. 0 sulelto urbano era fragmentado - digamos sinte-
ticamente - no caleidosc6pio heterog6neo do desdobrado
leque da urge, peta sua adesio (ou ader6ncta) is di-
versas ocupac:oes e papers que marcavam seu transits
tresloucado peta mdtropole vertiginosa lsso afetava o
proprio ego - o ego do suieito enquanto centralizac5o
unttiria, auto-consciente na determxnacio total de
seas atom - jd que o {'ragmentava, repetimos. na adoc5o
aos virios papdls situacibnais, instttucionais e do-
mdsticos. Etta iddia de .fragmentacio Rode talvez ser
relacionada com o processo de desterritorializac:5o das
masses (sobretudo e primeiramente camponesas) - expul '
s3o forcada dos campos, retratada acerbamente por
Marx. Assam desterritortalizadas, as masses dilulam de
rata seas tacos primirios, familiares. domdsticos, e
perdiam-se, por assam diner, r\os labirirttos selvagens
da sel va de c tmento armada

A pujanca dos sustentadores da primazia da comuni-
dade - cuba conseqU6ncia d a afirmacio de uma antropo '

jogja na cidade, pressupondo que o essencial da abor-
dagem antropo16gica permanece, a prtrtcxpio. id6ntico a
si mesmo - ap6ia-se, em boa medida. nessa espdcie de
calcanhar de Aqulles'' da sociologta da cidade Inves-

tigac3es emplricas - coho de Eunice Durham - mostram
que, na Amdrzca Latina as populac6es deslocadas no
processo de desterritorlalzzac5o capitalists se reter-
rttorializam. restaurando em boa parte seas vinculos e

(t) Cape lesbrar, de passageit. os estates contra o celtbato dos Ri '
metros. descritos por Plurard & Zsbersan (1976), e todd o processo
de +ixacio das Rassas desterritortalizadas. togando euitas vezes i
eulher caro alva estratdgico (ver taBbdB Donzelot, 1980}
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seas hfbitos. Etta re+er6ncia ireterritorializacio d
uma chafe para engender as colocac3es da tenddncia co-
nunitiria. Voltando a DurhaiR, ela nostra que, lange de
se perderen, os tacos faniliares das families trans-
plantadas tends a refazer-se no novo memo urbane. in-
cluindo a reelaboracio de rituals de sociabilidade que
proven de seu circulo de orjgem. 0 que poderia se ab-
jetar a asta formulae:5o - talvez irrebatfvel do porto
de vista quantitative - d que ela deixa de lada aque-
les que se "perdew '' caminho icidade, ou deja, os znu-
meros castes de jovens ''retirantes'' que se desterrito-
rtalizam na grande cidade e integral as tropes margl-
nais, o lumped. N:o que este ressalva devs soar dema-
siadamente psxcossocial: se reconhece, segulndo por
exemplo Quijano (1978), os determinantes estruturais
que alimentam elsa formac3o - embora sua leitura, de
inspirac:5o marxista, n5o sega su+iciente para inter-
preter as eclos6es existencials e os avatares n6mades

da juga delinquencia] ou simplesmente marginal
Entramos, ent3o, no territ6rio marginal., no que

vou chamar de territorialidades marglnais. Somente pa-
ra fechar a discuss3o anterior. dlgamos que coda uma
deltas postural - na e da -. tenderia escolher imbitos
privilegiados de observac:3o, acarretando deslocamentos
nos tdpicos de interesse dos saberes socials. A predo-
minincia, a parter aproximadamente da ddcada de 60
das formulac3es comunitirias-identitirias (reflro-me
s6 ao Brasil) expressa'se, impressionistamente. na es-
cassez. de trabalhos sabre o centro urbane, sabre a
regi5o moral" de que falava Park e a migrac:3o do in-

teresse de soci61ogos e antrop61ogos (com excecoes,
cano o trabalho sabre mendigos de Stoeffels (1978) pa-
ra os bairros de periferta, favelas. grupos familiares
ou, no mejhor dos castes, grupos de limited mats ou me-
mos claramente definzdos. f sugestivo cano, com elsa
prefer6ncia generalizada pdas noc3es de grupo e de
comunidade, procedxa-se a um transplants, a uma trans-
fer6ncia (de autre lada, assumida na afirmac:io mesma

do na> dos trabalhos sobre comunidade efetuados
J



area historicamente forte - que impregna e marca tamar

tivamente seas princzpios - da antropologia indigent
ou col on ial

lsto de ''colonial '' n:o d uma provocacao ultrista
a toa, pasta que Q refluxo dos trabalhos, por exemplo
sobre populac3es africanas, frito da independ6ncla e
da conseqiiente hostilidade para com os pesqujsadores
broncos e europeus, marfa - cano a traiet6rta extsten-
cial e intelectual de Althabe (1978) o nostra - o re-
torno dos antrop61ogos imetr6pole e a reatualizacao
da discuss5o sabre este terra bisico da antropologia
urbane, que p6e em questio o fundamento mesmo de sua
last aural:o

Abram-se aqua dots camirihos 0 prlmelro passe por
tembrar as diferenc:as que Althabe - junta com Pte-
delle, Delaunos e outros (1970) - estabelece. no pro-
ieto de defirticio de uma Etnologia Urbane, a respeito
da etnologza ''primittva '' ou ''exotica ''. que transcrevo
quake t ext ua I ment e

Os requisites da pesquisa ep soctedades "tri-
bais" ou "ex6ttcas" coder se resueir eR
1. Untdade de lugar a totatidade do grupo re-
Rete a UR ]oca] dnico e a certs duracio na
exist6ncia
2. Homogeneidade do grupo
3. Unidade de "representacio

No entanto, a pesquisa ep soctedades urbanas
cosplexas'' terra que dar carta de outros ele-

ven t os

! Besterritortalizac3o das atividades econ6-
eicas, socials, culturais Ruptura da corres-
pondincia entry local de ortgee, de produc5o e
de vida soc ial

? Heterogeneidade: diversidade de estilos de
vida, que responds a uea dis+uncio entre as
estruturas constitutivas do todd social e as
Rodalidades de coda grupo parcela6ento do
compo soc ial
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Kultiplicidade e siBultaneidade de relac6es
Besso carpal que se exprieee no nigel das

!ncaa, c6digos, representac6es, etc

lsso fibre novak exig&ncias eetodo16Sicas que

venter ' salsas ttoM098neldades), ©as procurara
apreender 'unidades reals de funcionaRento '
3. 0 8es60 vale para o plano das crencas
presentacies, etc

r"a nao se possa tributar e
doles da etnologia urbane) .



segundo caninho, para concluir de vez a po16mica
da. massa por examinar saas tensoes e imisc6es

campo emplrxco restrito, o que tem de passages a
virtude de voltar a centrarmos nas territorialidades
o glt€tto gay. Levine (1979>, tentando outorgar um es-
tatuto eptstemo16gico a noc5o de gay ghetto, faz um

uso proprio. reapropria-se, da noc:5o de gusto da Esco-
la de Chicago, formulada por Wirth (1969} Levine vi-
se obrigado, para erigir sua socio, a erifrentar inter-
pretac6es comunitirias, 6tnicas (embora alguma coisa
de ''6tnica '' ressoe. afinal, na sua reivindicac:o da
identtdade 9ay), para se centrar, sob uma perspectiva
mats socio16gica e empirista, na distrtbuic5o dos cor-
pos nos espacos urbanos

Com efeito, o "out o.f the closets'' que o gas libe-
ration intense.rica com 6n faso, desencadeia um processo
de desterritorializac5o masslva dos homossexuais nor-
teamericanos. que abandonam em massa os bait"ros
straights para se radicarem nos ghettos gays de San
Francisco. Chicago, New York, Los Angeles e nas bran-
des urges amerzcanas em gerd Detendo-nos em massa
ar9umentacio, digamos que o rata de parter dense des-
locamento residencial, para dem de saas conseqii6n-
das, fundamenta a opcao de Levine palo olhar espa-

Duas observac3es (deixando de lada. sem txrar-lines
importancta. os reparos ''politicos'' de Castells
(1984) primeiro, a proposta de Levine parece t5o com-
prometida com a sociabilidade empirica sabre a qual se
morita. que chega atd a constituir-se numb porta de
ance intelectua], puma avancada de saber do disposi-

tive 9ay (d precise lever em conte, para vtslumbrar os
alcances delta estratd9ia. as di ferencas entry o mode-
lo gay americano e Q modelo 8acfto/bicha tropical, res-
saltadas por Peter Fry (t98a); segundo. ipso Rode im-
Pllcar nana especie de etnocentrtsmo (ou ''gascentris-
mo"). id que postula - reiteremos - a validade e legi-

cia]
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nolte?'' - movimento ''browniana '' do nomadismo, que, scr
gordo Duvjgnaud (1975), d ''enter"ior '', ''precede '' ao Es=
Lada capitalista, antes que dertvar ou proceder dole

Em segundo lugar. elsa territorialidade d, em seu
mecanismo, ittnerante, into d. n3o se fina aos traje-
tos por Dade circula Novo trace n6made; Deleuze e
Guattari(1980) contrastam a localtzac:3o, peculiar do
espaco sedentirio ''0 n6made, o espaco nomads, d loca-
lizado, n5o deltmttado" Embora o n6made tenha um ter-
ritdrio ("segue os traletos costumexros, vai de um

porto ao outdo, nio xgnora os pontos''), esse perambu-
lac:So entry pontos nio d principle, sergio conseqd6rt-
cia. da derxva n6made: kinda quando se transits entry
pontos, eases pontos sio conseqU6ncia dos traietos
diferentemente do espaco sedentirio, Dade os pontos
sio os que imp6em a fixitude mon6tona dos traietos
('de ]a casa a] trabalo s de] trabalo a la casa '', con-
dense uma palavra de ordem peronista) Assam sends
a terrttorialidade d ttinerante. coma cartogra+ar as
betray e a consxst&r\cia da ''tribe '' ou do ''banda '' (o
neotribal '' de que {'ala Ma.ffesoli (1987))'Z

Antes de entrar nests assunto, imp3e-se constatar
que, a asta altura, n3o d possllvel contlnuar pensando
o sujeito enquanto suleito unitirto, mas enquanto seg-
mentado, +endido por segmental:6es binfrias e por flu-
xes moleculares, cano se explica no capitulo ''Mlcropo-
llttca e Segmentariedade '' do Hi.:ILe er.fi-
cta[ e empiricamente. o mesmo sujeito ''individual
participa. ao mesmo tempo, de rides de soctabiltdade
(ou, coma auer Haffesoli. de sociabilidades) diferen-
ctadas Fragmenta-se atd ta] panto na diversidade de
priticas socials nas quads desempenha - concedamos
um ''papal '', que a tddta de uma unt ftcacio egocentrica
coma na ontologla liberal. autoconsctente. pulveriza-
se na multipltcac3o de sous r©pdrtes Nas traiet6rias
margtnais, em sua di.ftculdade ou tmposstbtltdade - re-
conhecida por Quijano e explorada, na positividade de
sua dx ferenca. por Bard (t982) - de articular uma

tdentidade, essay tendinctas ''esquizo" recrudescem, ji
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que a aversio ou o relative estranhanento a respeito
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(1980, 1987) digs-territ6rio" refers a relacio
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ponderia jaxioaatizac3o dos fluxes



A refer&ncia ao c6digo 6 central e inovadora na

noc:3o de territorialidade da Attti6dipo, segundo admits
Donzelot (1976), ao reconhecer as dificuldades de de-
fine-la com preczsio Cabs adentrar agora outras dubs
noc:6es bisicas: desterritorializac5o e reterritoriali-
zacao

Ache que d mats ficil e direto - embora nio neces-
sariamente mats rjgoroso - pensar essen procQSSOS com
refer6ncia a c6dtgos socials no sentido mats ample
Revisitemos o exemplo do ghetto gay paulista: nas tra-
iet6rias dos wich6s e entetididos, detectam-se, grosso
dodo: primeiro, um movimento de desterritorializac5o
com relac5o aos c6digos +amiliares. ''normals"; segun-
do, um movimento de reterritorializac:o nos c6digos
lnternos do ghetto, que dtstrtbuem adscripc3es catego-
riais - para restringjrmo-nos ao plano das aomericlatu-
ras, que e, no entanto, stgntficativo. Ji que das ln-
dicam ou traduzem variac3es comportamentais, gestuazs
cav"Farris (que dizem respeito, ao memos em seu sentido
maze tmedtato, palpavel, ao plano dos corpus: trans-
formac6es dos piques, mas tambdm das postures. arras-
tando, nessa derive ''persono16gica '', todos os ideolo-
gemas jmagjnivets}. A crueza. a amargura delta ''reter-
rttoriallzacgo perverse '' d vlvenciada e mari festada
por seas protagonistas. Dzz um garoto recdm-iniciado
nos trfnsitos hoioossexuais, assustado pda obsessiva
rotulacio imperante no meta: ''Na minha cabeca imagtna-
va que serif um Frazer pure Has nio d, as btchas sio
burrllsslmas, cream seas padr3es. rotulam, voce tem que
ser al90 dentro dessa classificac:3o

Em termos de Bataille, +alari.amos da ''desordem or-
ganizada'' que a transgress3o institut (a transgress5o
com Lada a force animalesca. de exuberincia luxuriosa
beirando a norte e a ''petite mort '', que ela tem em Ba-
taitle, depots esvaziada por ajguns de seas comentado-
res) 0 ato da transgress3o, seu saito i extertortdade
ou a carta relative exterioridade da or"dem, marca o
desencadeamento de uma nova coda.ftcac5o Nio obstante,
nos permitimos discrepar aqua com a leitura que Gusta-
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vo Barbosa (1984) +az dessa reordenacio. Ele a consi-
ders um Hero reverse, inversio em negative da lei ori-
cial: a transgressio concupiscente, Idbrica. continua
asszn. sob esse utica, girando en porno da lei: alda
disco, em dltimo terms, reforca a pr6prta lei que

transgrtde onhecer que elsa e uiKa interpretacao pos'

llilll:::: 1111:1,1111111: 111111: il ' lliilll;1111::ll

da "desorden '' E.m "idtkQg:...termos. que caplan mats o
es'
V.

plrito Bataiile ::..lgSse tresloucamento da prostttuicio,
do crime, da l:ic&rifi.asia.ade, busch permanerltenente sua

olli::olli:illlllliil?illlllillii.ll=1.111 1\:;lllill
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Rotivo Psicologico particular testa operacao (quando
uw ser n:o convdm a nossa expectattva (attente) e o
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arden, mats sua negacio, mats o notivo dessa negac5o
(quando nos encontramos con una arden que n3o e aquela
que esperavamos ) " (p . 6)

Pensar em termos de desorden implica faze-1o a
parter de uma arden que ao negativizado - enquanto in-
cluldo/excluldo - se lmp3e; outdo caminho leia iposl '
tividade das priticas socials No trabalho de Janice
Caiafa (1985) sabre punks, v&-se bastante claramente o
que elsa positividade sjgni rica em concrete Basica-
mente, ela consists em tamar os acontecinentos e pri '
ticks social.s a parter da Porta que des encarnam em

si. de sua pr6pria, especi rica e instransferlvel sin-
gulari,dade - que d, simultaneamente uma multiplicida-
de. Por que positividade? N5o se pods, diz Janice
criticando alguns en+oques simple ficadores, reduzir o
fen6meno punk a uma mara resposta a outta coisa. a
crime '':. ''Nio posse cher que aquele exerclcio s6 se

pudesse definir coma uma resposta a outta coisa e que
aquino esgotasse seu funcionamento" Nesse funclona-
mento lrredutlvel, residiria a positividade do movl-
mento. Caiafa ata Foucault: ''N5o d a dominac3o global
que se pluraliza e repercute atd embaixo '' (di.c.fia!.i.si.c3
do. Poder, 1979); e continua: ''ao conti"arlo. d precise
tamar os fen8menos de coder na extremidade mats in fi-
nitesimal e, por uma anilise ascendente, vert vicar ca-
no ales sao anexados por fenomenos mats gerais. con-
servando ao mesmo tempo uma autonomic rejativa ''. Atra-
vds dessa positividade, korda-se possive] faber a co-
nexao com outros fenomenos e out:ras prdticas ''vizi-
n tt a s

Se a singularldade rest.de na dlferenca de um fun-
cionamento (aponto: desejante), a multiplicidade tem a
ver com esse {unclonamento e paisa, alias, pda cone-
xio que o observador (ele proprio uma multiplicidade}
efetua com o funcionamento do grupo, da matilda lsto
female iconcepc5o de multiplicidade expressa em Biza-
a3 (Deleuze e Guattari, 1980): se solos todos multi-
plicidades, se a pr6pria escrita d a conjugac3o de uefa
Hultiplicidade inumerivel ("uma solid3o infinitaaente



povoada"), o gelato etnogrifico haven de inc lair , diz
. ..11 4. i .
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A JUGA NANG ANAL

Toda etta dltitna discuss3o iniciou, lembrenos, pe-
ta critica a desordem enquanto oposta i arden (Diga-
se de passages. as sociologias dominantes s3o sociolo-
gias da order. o que shes dificulta bastante extender
as derlvas e as fugas. Ja que participaiK, a+inal, de
carta visio estittca de uma sociedade em movimento
permanent e )

Operamos um deslocamento, da tddia de uma trans-
gressio que instaurava carta arden, iiddia de uma ju-
ga, de um processo (com veloctdades. intensidades,
lentid6es, ruptures e sutures) de desterritorializacio
e reterrttorialtzacio Para .tatar rapidamente, as so-
ciabilidades marginais con figuram uma espdcte de "re-
territorializac:io perverse '' territorialidade artifi-
cial, no sentido do Antiddipo - families mats ex6ticas
que entretecem sous esparti Ihos barrocos, eficazes na
sua +ragiltdade, junta ao auto que obstruia fonda das
+ugas libtdinais que ameacam explodir o socius

Velamos esse reterritorializacio perverse na casa
dos Ri.chas. Uma desterrttortalizacio exarcebada no
plano das derives corporals, da corporalidade. que
tends a uma orgia perverse sucessiva, de ''6rgio a 6r-
gao' , com mdltiplos parceiros ocasionais, ''tapes'
saris'', olde as di ferencas (inc\usive hjerjrqujcas, de
coder, de valor, de force) funcionam cano operadores
iritenslvos (e hi que pensar tats operadores, cano re-
clama Leotard em ElcQopqlB !::lbldJ:na.1 (1979), a parter
da fatwa de energia ]tbtdina], e nio das representa-
c8es que, ''traduzindo-a '' tratcoeiramente. a sufocam no
cuba espiclo-sale-cdna da representacio ''; pensar a

proprio representacio enquanto ''dispositive energeti-
co"} esse desterritorializacio coexiste, com Riga pa-
recido ao que Baudrillard, em Elconel!!a PQlft;icB d;o

$iSaa (1984), denamina "paixio peta cddjgo
Com efetto, uma proliferacio de nomertclaturas (no

plano das nomenclaturas categoriais. e, nua sentido
Rats feral dos c6digos comportamentats e relacionais)



capture, axa. os deslocamentos dos trinsfugas pdas
casinhas do c6digo. DuPlo movimento: por um lada, lira
profusao de nomtnac6es, que procuram balizar uma

hi-
L..

percodi.ficacio dos encontros; por outdo lada, esse hi-
percodi+icacio ''endoidece", extra em desaluste e su '
perposicaol imisC5o inextricivel. tnterna, lorna'se
UMa especie de maquina barroca ou, inclusive, naga.

' torque barroca? Porque em sua indectdivel superpo '

lllilllllll:ll:111111:ll 111:11111:111 , :111:11111 ill
tuna do erttrechoque ''deixa passat '', digamos, mats

c6digo-territ6rto" extstencial .
Este dltima palavra, existential. Rode ser reveia '

dora. As tramps classificat6rias, codi+tcatortas, ins'
crepes-se (antes a madeira do trio de Osvaldo Lam-

borgttini. que da tatuaje de Severe Sarduy) nos corpus
I ?'



Alois, a Porta da representac5o d, em verdade, um dis-
positive energdtico As representac3es talham-se em

durezas e mollcies, em entumescinentos ou relaxos das
superflcies e volumes corporais Coma observe Sartre
(1967.122) a prop6sito de tenet: ''A mesma turg&ncia
que sent:e o macho cano o retesamento agressivo de seu
mdsculo, Genes dente cano a abertura de uma flog

conde queremos chegar? V6-se que as rides de c6di-
gos e nomenclaturas, em sua hlperproduc3o, velculam
mobilizac:8es moleculares no proprio plano das sensa-
coes corporais. Assam, no que diz respeito ao c6digo
classificat6rio, a vartedade de saas localizac6es
captura o executante na fixitude, equestre ou lingui-
da. de um dnico pesto, na representacio de uma teat:ra-
lidade ligeiramente goffmaniana - pols cclstuma tenti-
la, ao n3o raver a remissio ao deselo, carta vocac5o
ident i .f icat6ria ( 2 }

Para que este meandroso percurso atravds dos uses
perversos? (Em compensacao, concede-se que a sinuosl-
dade Fina com a complexldade dos barrocos labirintos
soturnos) Antecipo uma hip6tese nas traJetortas mar-
9inais, nas exist6nclas n6mades ou apenas vagabundas,
nas maquinac3es tenebrosas do deseJO na sondra das es-
quinas, n3o estar-se-ia fazendo uma invers3o dos pa-
pdis estabelecidos, normals, convencionais, mas a
afirmacao - por mats jjgada que possa est:ar em multi
plos pianos com a jogjca molar, macroscopica, institu-
ciona] - de uma di+erenca intense, de um functonamento
deseJante diferente lsso pods se perceber. inclusive,

(2) Para UHa critica ao canter indlvidualizante do modelo gay e
sua lncid6ncia nas aniiises socjoj6gicas fellas da perspectiva da
tdentidade sexual, ver Reu artigo "0 Hich6 d hosossexual?, ou a po-
ltica da identldade". In Tronca (org. ) Ealiiastl.L.xii.zg, CaRpinas,

Parkes, t987



nos elementos mats formats, na arquitetura do sistema
classificat6rio - destinado, sup3e'se, a capturar as
mobilizac6es pulsionats. Sugiro que esse funcionamenta
da drama de nominac3es. bode ter. com o vtbrftil do
compo intense. alguma ''correspond6ncza '' que o ilumtne

e que explicarta o anterior qualiftcattvo de ''pa-
tio' Esse superposicio de c6digos prob ferantes pode-
ria ser pensada analogamente i''tncompossibxlidade de
+iguras stmultineas'' e consequence ''enterro da identi-
dade", que Leotard (1979, PP. 19/20) observa na "tea-
trica pag:'' do Baixo Impdrto "Para coda anton un nom '
bre divine, para coda grtto, lntensidad o embestida,
um dios pequeHo {. .), que no sieve exactamente para
nada, aero que es un nombre de trinsito de emociones

Pods-se vislumbrar. a parter daqui. que esse dife-
renca do funcioriamento perverse, no ctrcuito de niches
e entendidos, nio se verifica somente na plano das
aches e paixoes corporais. mas afeta o proprio plano
da express3o, revelando uma modaltdade peculiar da ar-
tzculacio entry +orcas tntenstvas e f ormas expressi '
vas. Pols, por um fenomeno complexo, cujas reviravol-
tas arenas entrevimos, f avorece-se certs plasttcidade
e porosidade das categorlas distribuidoras e atribui-
doras de localizacio rios triftcos do mercado noturno
Na territortalidade perverse, do crime. da vagabunda--
gem, da concuptsc6ncta. da venaltdade, as normal e os
c6digos que a reterritorializacio artifictosa e rebus-
cada da perversio instaura e multiplied ' seguindo os
rebuscados labirtntos de viagem dos su.Jeitos envolvi-
dos -, Partxcipam, tal (0010 os universes que expre's'
saw '', de carta precariedade - e quash eteretdade
c oust tt ut iva

Elisa precariedade constttutiva se nostra em outros
c6digos marginais, cano no montado por Hirohito de Mo-
rals Joanides (1979} em sua cr6ntca da Boca do Lino
Que d o que este mantfestando? a caracteristica prove '
sortedade, transitortedade, derive, dos nomandismos
urbanos. A di+erenca intensa dente funcionamento dese-
lante coin relacao ao modelo conjugal dominante. pence '



be-se tambdm na lnstabilidade da circulacio, tanto es'-
Facial quanto propriamente social 0 n6made, afirma
Duvignaud (1975), move-se nos intersticios do compo
social, frequents as fendas. as fraturas, os Pontos de
juga e de rupture - ao mesmo tempo, antectpamos para
desvanecer a imaged romintica, entry nas mats violen-
tas suturas, reterrttoriallzac3es, abolic:3es, fascls-
ttzac6es. Esse n6made lumped (tomemos o casa do aichi)
transita polos intersticios socials e recolhe na sua
fda jarg3es contrapostos e dlspares: no discurso de
um mar9ina] urbane, analisado por Pedro de Souza
(1984), express6es vujgares de gjria, se misturam com
enunciados da lingua culta e inclusive psicanaliticos
palavras coma "paranoia" e "surto '' se mesclam com ter-
mos nag6s procedentes do candombld, verdadexra reli-
gi3o do ''pedaco '' .

0 peculiar do nesdcio do ichi d que as oposxcoes
socials s3o deseladas, tomadas em sua face (ou em seu
reverse?) deseiante, enquanto .forbes de desnlveis sa-

ciais (que se exprimem, molarmente, em binarismos do
Lipo jovem/velho, pobre/rico, bicha/macho, etc.) que
s5o investidas pulszonalmente. Nisso parece resldir
uma das chavez de funclonamento diferente Agora
rata de que oposic:3es e conflitos socials seJam in-
vestidos'' (caracterizados), obleto de uma catexis li-
bidlnal, n3o d absolutamente exclusive do circuits dos
andres entry homers, ainda que possa ai, cano acontece
nas formacoes marginais, expressar-se mats prlstina-
mente. Na prostituic3o Fade estar se revelando um fun-
clonamento do deselo no socius que afeta, embora pos'
sam varian subs direc:3es. sentidos e circunstincias, o
campo social g]oba] Voltemos i''paix3o reID c6digo
de Baudrillardj segundo ele. ''o deseio n5o tem vocacao
para se realizar na liberdade, mas na regra, nao na
transpararlcia de um conteddo de valor, mas na opacida-
de do c6digo de valor '' Mecanismos de captura do dese-
JO que sustentarta, afinal, a arden social '' com
te investimento da regra peta deseio, que a order so-
cial se encont ra I i9ada



A +oraulacio de Baudrillard ten um mdrito, que

i



rio, coma o que Caiafa capra entry os punks Esse ca:
liter minoritirio se reconheceria no aparecimento de
uma socialidade grupuscular (coho a que observe Guat-
tari(1985) entry os negros, chicanos e portorrique-
nhos de New York). 0 devin minoritirio di.fore do para-
digma de Homed com H, maloritirio por qualidade de do-
minacio, descrit:o por Deleuze
I.t.d, coma ''Homed bianco-ocidental-macho-adults-razod-

vel-heterossexual-habitante das cidades'' Guattari ad-
verts contra o eco de recentrament:o que um terms coma

marginaltdade '' (que d, pordm, int:eressante pe)a mul-

tiplicidade de fugas potenclais a que dude, por sua
profuse heterogeneidade) suscita sempre se d toarginaJ
com relacao ao centro. Em Hlcropoliticas (Guattarl e
Rolnik, 1986), a distinc5o entry processes de margina-
lizac3o e processor de minorizac5o (que desencadelam
lancam, soltam um devin minoritirio, que nina e sub-
verts, ainda que leia parczalmente, a molaridade maJo-
ritdria) d mats clara: o primeiro terms, margjnaliza-
tio, syria descrltivo no sentido soclo]6glco, designa-
ria uma ''minoria '' no sentido social(5gico clissico
elementos delta minorla poderiam entrar num devir mi-
noritirio, arrastando um element:o do campo maJOriti-
rio Em resume, ou a maquxnaccao marginal entry num

devlr minoritirio, lmpulsionando fracas indlctos de
subJetzvac:6es dissidentes, ou massa a girar sobre si
num ''buraco negro '', no turbilh3o da ''paik:o de aboli-
c:o '', Dade as linhas de juga - que est3o "a.floradas
nas derives n6mades da margem -, voltam-se contra s]
proprias, num dellrlo microfascista de destruic3o e
auto-destruic3o - destruic:o do outdo que lava em seu

carne, aponta Bataille a respeito de fade, a auto-des-
truic3o do ego torque microfascist:a'z 0 farc.tsao, dl-
riamos nos inspirando em A Revolucio tlolecular. de
Guattari, syria, grosso dodo, uma contra-revolucio que
deriva de uma revolucSo fracassada, que se volta con-
tra si

em Ph i I oso

mesma



No plano mats micro. os emblemas microfascistas
abundam na postura hipermascula do Riche clissico. A
comecar pda dureza masculina (recordemos a formula
machismo = 'fascismo) Um exemplo delta disposicao pods

ser vista na dupla interpretac:io outorgada por rapazes
da rua iconfiscac3o predat6rla do cliente, racionali-
zada alternativamente cano uma compensac3o peta forma
das abruptas diferencas socioecon6micas (recorrendo a
uma legittmac3o peta social. em Rome da sobrevivencia)
e cano um casttgo infligzdo palo macho ''normal '' (queen
mantdm as tnsjgnias gestuais do Homem, a disponibill
dade para Q mercado tt€tcFosscxual segundo os padr6es
dominantes) ao homossexual "desviante". que desafia,
na luxdria da invers5o, os c6digos machlstas

lsto .que se detects rios mtch6s podesta ser, tal
vcz. estendido a outras tralet6rlas e terrttortalida-
des marginais. 0 que haveria em comum, entry as varian
socialldades da margem, serif album imputso de 'raga
que estaria, de um modo ou de outdo, no seu panto de
partida A pergunta quc as Ilya dzz respetto a cano
essay fugas podem ser capturadas e neutralizadas

Imports ressaltar. a modo de conclus3o, alguns
pontos

I Tentanos Hostrar a pertin&ncta da socio de
terrttorialidade. erttendida eR sua acepcio de

c6d tg o-t errit6rio
?. Entrevteos. nas traJet6rtas Rarginais, BB
subs 'fugas. a traHa de URa territortaltdade
tttnerante que, scot detxar de lnscrever-se no
equivalence gerd do capital. funciona ee base
i dertva deselante. e anuncia UR outdo funcio-
nanento do deseio no campo social
3 Sugertnos que alia cartografta das terrtto-
rialidades Rarginais dove estar atenta as cir-
cunvoluc3es dos fluxes desejantes e aos avata-
res e peripeclas das fugas, no que parece dis-
postas ao potlatch, iperda, iabolicio
4. Alias, nas exist&nctas sarginais. coder se
yisluBbrar indicios de Bodes diferentes, Bino-

23



ritirios, dissidentes, de produc5o de subjeti
vidade

echo que n3o 6 necessirio inslstir na atualidade
delta problemitica Para alda de Hich&s, punks e maco-
nheiros, Lada uma massa lumped oscila entry a dester-
ritorializacio descontrolada e a fascistizac:o, vista
coma salvaq:io no naufrigio - que se transparenta, por
exemplo, na modalldade de organizac:o hierdrquica e
autoritiria das organizac3es delinquenciais, kinda sem
deixar de conservar traces n6mades Estes quest3es
costumam ser pensadas sob a dtlca do negative V6-las
na sua positividade dose.dante, em says curtocircuitos
de paixio e vio16ncia, talvez sega um passe para come-
car a escut i-l as
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