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estddio do espelho
como formador da funfiio do eu

tal como nos revelada na
experiencia psicanalftica

COMUNICAc;:Ao FEITA AO XVI CONGRESSO INTERNACIONAL
DE PSICANA.L1SE, ZURIQUE, 17 DE JULHO DE 1949

A concep<;ao do estadio do espelho que introduzi em nosso
ultimo congresso, ha treze anos, nao me pareceu indigna, por
ter-se tornado mais ou menos de uso comum no grupo frances,
de ser novamente trazida aten<;ao de voces: hoje, em especial,
no que tange aos esclarecimentos que ela fornece sobre a fun<;ao
do na experiencia que dele nos da a psicanalise. Experiencia
sobre a qual convem dizer que nos op6e a qualquer filosofia
diretamente oriunda do Cogito.

Talvez haja entre voces quem se lembre do aspecto compor-
tamental de que partimos, esclarecido por urn fato da psicologia
comparada: filhote do homem, numa idade em que, por urn
curto espa<;o de tempo, mas ainda assim por algum tempo, e

superado em inteligencia instrumental pelo chimpanze, ja reco-
nhece nao obstante como tal sua imagem no espelho. Reconhe-
cimento que e assinalado pela inspiradora mfmica do Aha-Er-
lebnis, onde se exprime, para Kohler, a apercep<;ao situacional,
tempo essencial do ato de inteligencia.

Esse ato, com efeito, longe de se esgotar, como no caso do
macaco, no controle - uma vez adquirido - da inanidade da
imagem, logo repercute, na crian<;a, uma serie de gestos em que
ela experimenta ludicamente a rela<;ao dos movimentos assumi-

Trata-se aqui, em frances, do Ie (sujeito do inconsciente), que vem grafado
ao longo do texto desta edi~ao como leu]. Para maiores detalhes, consultar a
"Nota edi~ao brasileira" no final deste vo'lume. (N.E.)

tillS pela imagem com seu meio refletido, e desse complexo
virtual com a realidade que ele reduplica, isto e, com seu proprio
orpo e com as pessoas, ou seja, os objetos que estejam em suas
Illlcdia<;6es.

Esse acontecimento pode produzir-se, como sabemos desde
lIaldwin, a partir da idade de seis meses, e sua repeti<;ao muitas
vC/,es deteve nossa medita<;ao ante espetaculo cativante de urn
l1l'hc que, diante do espelho, ainda sem ter controle da marcha

sequer da postura ereta, mas total mente estreitado por algum
~lIporte humano ou artificial que chamamos, na Fran<;a, urn
Il'Offe-bebe [urn andador]), supera, numa azafama jubilatoria, os
('Illraves desse apoio, para sustentar sua postura numa posi<;ao
llwis ou menos inclinada e resgatar, para fixa-Io, urn aspecto
Illslantaneo da imagem.

Essa atividade conserva"para nos, ate os dezoito meses de
dade, sentido que Ihe conferimos - e que e nao menos
Il'velador de urn dinamismo libidinal, ate entao problematico,
que de uma estrutura ontologica do mundo humano que se insere
,'m nossas reflex6es sobre conhecimento paranoico.

Basta compreender estadio do espelho como uma identifi-
I'(/Clio, no sentido pleno que a analise atribui a esse termo, ou
l'ja, a transforma<;ao produzida no sujeito quando ele assume
lima imagem - cuja predestina<;ao para esse efeito de fase e
uficientemente indicada pelo uso, na teoria, do antigo termo

A assun<;ao jubilatoria de sua imagem especular por esse ser
linda mergulhado na impotencia motora e na dependencia da
IIl11amenta<;ao que e filhote do horn em nesse estagio de infans
parecer-nos-a pois manifestar, numa situa<;ao exemplar, a matriz
slmbolica em que se precipita numa forma primordial,
lilies de se objetivar na dialetica da identifica<;ao com outro
anles que a linguagem Ihe restitua, no universal, sua fun<;ao

tIl' sujeito.
Essa forma, alias, mais deveria ser designada por [eu]-ideal,2
quisessemos reintroduzi-Ia num registro conhecido, no senti do

, Dcixamos em sua singularidade a tradu~ao que adotamos neste artigo para
"/t'al Jch de Freud, sem Ihe dar maiores motivos, acrescentando que nao a

1I11111tivemosdesde entao.



estddio do espelho
como formador da funfiio do eu

tal como nos revelada na
experiencia psicanalftica

COMUNICAc;:Ao FEITA AO XVI CONGRESSO INTERNACIONAL
DE PSICANA.L1SE, ZURIQUE, 17 DE JULHO DE 1949

A concep<;ao do estadio do espelho que introduzi em nosso
ultimo congresso, ha treze anos, nao me pareceu indigna, por
ter-se tornado mais ou menos de uso comum no grupo frances,
de ser novamente trazida aten<;ao de voces: hoje, em especial,
no que tange aos esclarecimentos que ela fornece sobre a fun<;ao
do na experiencia que dele nos da a psicanalise. Experiencia
sobre a qual convem dizer que nos op6e a qualquer filosofia
diretamente oriunda do Cogito.

Talvez haja entre voces quem se lembre do aspecto compor-
tamental de que partimos, esclarecido por urn fato da psicologia
comparada: filhote do homem, numa idade em que, por urn
curto espa<;o de tempo, mas ainda assim por algum tempo, e

superado em inteligencia instrumental pelo chimpanze, ja reco-
nhece nao obstante como tal sua imagem no espelho. Reconhe-
cimento que e assinalado pela inspiradora mfmica do Aha-Er-
lebnis, onde se exprime, para Kohler, a apercep<;ao situacional,
tempo essencial do ato de inteligencia.

Esse ato, com efeito, longe de se esgotar, como no caso do
macaco, no controle - uma vez adquirido - da inanidade da
imagem, logo repercute, na crian<;a, uma serie de gestos em que
ela experimenta ludicamente a rela<;ao dos movimentos assumi-

Trata-se aqui, em frances, do Ie (sujeito do inconsciente), que vem grafado
ao longo do texto desta edi~ao como leu]. Para maiores detalhes, consultar a
"Nota edi~ao brasileira" no final deste vo'lume. (N.E.)

tillS pela imagem com seu meio refletido, e desse complexo
virtual com a realidade que ele reduplica, isto e, com seu proprio
orpo e com as pessoas, ou seja, os objetos que estejam em suas
Illlcdia<;6es.

Esse acontecimento pode produzir-se, como sabemos desde
lIaldwin, a partir da idade de seis meses, e sua repeti<;ao muitas
vC/,es deteve nossa medita<;ao ante espetaculo cativante de urn
l1l'hc que, diante do espelho, ainda sem ter controle da marcha

sequer da postura ereta, mas total mente estreitado por algum
~lIporte humano ou artificial que chamamos, na Fran<;a, urn
Il'Offe-bebe [urn andador]), supera, numa azafama jubilatoria, os
('Illraves desse apoio, para sustentar sua postura numa posi<;ao
llwis ou menos inclinada e resgatar, para fixa-Io, urn aspecto
Illslantaneo da imagem.

Essa atividade conserva"para nos, ate os dezoito meses de
dade, sentido que Ihe conferimos - e que e nao menos
Il'velador de urn dinamismo libidinal, ate entao problematico,
que de uma estrutura ontologica do mundo humano que se insere
,'m nossas reflex6es sobre conhecimento paranoico.

Basta compreender estadio do espelho como uma identifi-
I'(/Clio, no sentido pleno que a analise atribui a esse termo, ou
l'ja, a transforma<;ao produzida no sujeito quando ele assume
lima imagem - cuja predestina<;ao para esse efeito de fase e
uficientemente indicada pelo uso, na teoria, do antigo termo

A assun<;ao jubilatoria de sua imagem especular por esse ser
linda mergulhado na impotencia motora e na dependencia da
IIl11amenta<;ao que e filhote do horn em nesse estagio de infans
parecer-nos-a pois manifestar, numa situa<;ao exemplar, a matriz
slmbolica em que se precipita numa forma primordial,
lilies de se objetivar na dialetica da identifica<;ao com outro
anles que a linguagem Ihe restitua, no universal, sua fun<;ao

tIl' sujeito.
Essa forma, alias, mais deveria ser designada por [eu]-ideal,2
quisessemos reintroduzi-Ia num registro conhecido, no senti do

, Dcixamos em sua singularidade a tradu~ao que adotamos neste artigo para
"/t'al Jch de Freud, sem Ihe dar maiores motivos, acrescentando que nao a

1I11111tivemosdesde entao.



em que ela sera tambem a origem das identifica~6es secundarias,
cujas fun~6es reconhecemos pela expressao fun~6es de norma-
liza~ao libidinal. Mas ponto importante e que essa forma situa

a instancia do eu, desde antes de sua determina~ao social, numa
linha de fic~ao, para sempre irredutfvel para indivfduo isolado

- ou melhor, que so se unira assintoticamente ao devir do
sujeito, qualquer que seja sucesso das sfnteses dialeticas pelas

quais ele tenha que resolver, na condi~ao de sua discordancia

de sua propria realidade.

Pois a forma total do corpo pela qual sujeito antecipa numa

miragem a matura~ao de sua potencia so Ihe e dada como Gestalt,
isto e, numa exterioridade em que decerto essa forma e mais
constituinte do que constitufda, mas em que, acima de tudo, ela
Ihe aparece num relevo de estatura que a congela e numa simetria
que a inverte, em oposi~ao turbulencia de movimentos com
que ele experimenta anima-Ia. Assim, essa Gestalt, cuja preg-
nancia deve ser considerada como ligada especie, embora seu
estilo motor seja ainda irreconhecfvel, simboliza, por esses dois
aspectos de seu surgimento, a permanencia mental do ao
mesmo tempo que prefigura sua destina~ao alienante; e tambem
prenhe das correspondencias que unem estatua em que
o homem se projeta e aos fantasmas que dominam, ao automato,

enfim, no qual tende a se consumar, numa rela~ao ambfgua,

mundo de sua fabrica~ao.
Com efeito, para as imagos - cujos rostos velados e nosso

privilegio ver perfilarem-se em nossa experiencia cotidiana e na
penumbra da eficacia simbolica3 -, a imagem especular parece
ser limiar do mundo visfvel, a nos fiarmos na disposi~ao
especular apresentada na alucina~ao e no sonho pela imago do
corpo proprio, quer se trate de seus tra~os individuais, quer de
suas faltas de firmeza ou suas proje~6es objetais, ou ao obser-
varmos papel do aparelho especular nas apari~6es do duplo
em que se manifestam realidades psfquicas de outro modo
heterogeneas.

Cf. C. Levi-Strauss, L'Hficacite symbolique", Revue d' Histoire des Reli-
gions, janeiro-mar90 de 1949 A eficacia simb6Iica", in C. Levi-Strauss,
Antropologia estrutural, Rio de Janeiro, ;rempo Universitario, 1975, cap.X].

Que uma Gestalt seja capaz de efeitos formadores sobre
11I1'anismo e atestado por urn experimento biologico, ele proprio
110 alheio ideia de causalidade psfquica que nao consegue
Il'solver-se a formula-Ia como tal. Nem por isso ele deixa de
Il'conhecer que a matura~ao da gonada na pomba tern como
I ol1di~ao necessaria a visao de urn congenere, nao importa de
II sexo - e uma condi~ao tao suficiente que seu efeito e

oillido pela simples coloca~ao do indivfduo ao alcance do campo
tll' rcflexao de urn espelho. Do mesmo modo, no gafanhoto
IIIi 'ratorio, a transi~ao da forma solitaria para a forma gregaria,
IIl1ma linhagem, e obtida ao se expor indivfduo, numa certa
I'lllra, a~ao exclusivamente visual de uma imagem similar,
dl'sde que ela seja animada por movimentos de urn estilo sufi- [96]

I 1l"l1lemente proximo dos que san proprios sua especie. Sao
1IIIosque se inscrevem numa ordem de identifica~ao homeomor-
IICllque seria abarcada pela questao do sentido da beleza como
Immadora e como erogena.

Mas os fatos do mimetismo, concebidos como sendo de
Idl'l1lifica~ao heteromorfica, nao nos san de menor interesse, na
III 'dida em que levantam problema da significa~ao do espa~o
p Ira a organismo vivo, nao parecendo as conceitos psicologicos
Ilillis improprios para Ihes trazer algum esclarecimento do que

ridfculos esfor~os empreendidos com vistas a reduzi-Ios
pi etcnsa lei suprema da adapta~ao. Basta lembrarmos as lampejos
qlle sobre eles fez luzir a pensamento Uovem, entao, e em recente
1l1l11pimento com exflio sociologico em que fora formado) de
11111Roger Caillois quando, atraves do termo psicastenia lendaria,
oIlhsumiu mimetismo morfologico a uma obsessao do espa~o
('Ill seu efeito desrealizante.

Nos mesmos mostramos, na dialetica social que estrutura
( 01110paranoico a conhecimento humano,4 a razao que a toma
Illais autonomo que a do animal em rela~ao ao campo de for~as
till dcsejo, mas que tambem a determina no "pouco de realidade"
Iwlc denunciada pela insatisfa~ao surrealista. E essas reflex6es
IIl'ilam-nos a reconhecer, na capta~ao espacial manifestada pelo
".,Irtdio do espelho, efeito, no homem, anterior ate me sma a
,',sa dialetica, de uma insuficiencia organic a de sua realidade
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natural, se e que havemos de atribuir algum sentido ao termo
natureza.

A fu~c;;ao do estadio do espelho revela-se para nos, por
~onsegumte, como urn caso particular da func;;ao da imago, que
e estabelecer uma relac;;ao do organismo com sua realidade _
ou, como se costuma dizer, do Innenwelt com Umwelt.

Mas essa I:el~c;;a~com a natureza e alterada, no homem, por
u~a, cert~ dels~encla do organismo em seu seio, por uma Dis-
cordia pnmordlal que e trafda pelos sinais de mal-estar e falta
de ~oordenac;;ao motora dos meses neonatais. A noc;;ao objetiva
do macabamento anatomico do sistema piramidal, bem como de
certos resfduos humorais do organismo materno, confirma a visao
que formulamos como dado de uma verdadeira prematurafiio
especijica do nascimento no homem.

Observe-se de passagem que esse dado e reconhecido como
tal p~los embriologistas at raves do termo fetalizafiio, para de-
termm~r a prevalencia dos chamados aparelhos superiores do
ne~ro~I~O ~, em especial, desse cortex que as intervenc;;6es
P~I~oclrurglcas nos levarao a conceber como espelho intra-or-
gamco.

Esse .desenv~l~imento e vivido como uma dialetica temporal
que ~r~Jeta decIslvamente na historia a formac;;ao do indivfduo:
o es~adLO,d~ esr:elho e urn drama cujo impulso interno precipita-se
da. I,nsuflclencla para a antecipac;;ao - e que fabrica para
s~Jelto, apanhado no engodo da identificac;;ao espacial, as fanta-
SI~S que se sucedem desde uma imagem despedac;;ada do corpo
ate uma forma de sua totalidade que chamaremos de ortopedica
- e para a armadura enfim assumida de uma identidade alienante
que marcani com sua estrutura rfgida todo seu desenvolviment~
mental. Assim, rompimento do cfrculo do Innenwelt para
Umwelt gera a quadratura inesgotavel dos arrolamentos do eu.

Esse corpo despedac;;ado, cujo termo tambem fiz ser aceito
em nosso sistema de referencias teoricas, mostra-se regularmente
nos sonhos, quando movimento da analise toca num certo nfvel
de desintegrac;;ao agressiva do indivfduo. Ele aparece, entao, sob
a forma de membros disjuntos e de orgaos representados em
~xoscopia, que criam asas e se armam para perseguic;;6es intes-
tl~~S ~o,mo ,as perenemente fixadas, atraves da pintura, pelo
v~slOnano HIeronymus Bosch, na escalada que elas tiveram, no
seculo XV, para zenite imaginario do homem moderno. Mas

I'Nsa forma revela-se tangfvel no proprio plano organico, nas
Illlhas de fragilizac;;ao que definem a anatomia fantasfstica, ma-
lIifcsta nos sintomas de esquize ou de espasmo da histeria.

orrelativamente, a formac;;ao do simboliza-se onirica-
IlIt'ntc por urn campo fortificado, ou mesmo urn estadio, que
II1s1ribui da arena interna ate sua muralha, ate seu cinturao de
sl'ombros e pantanos, dois campos de luta opostos em que
IIjcito se enrosca na busca do altivo e longfnquo castelo interior,
IIja forma (as vezes justaposta no mesmo cenario) simboliza

/1'.1'0 de maneira surpreendente. E, do mesmo modo, desta vez
110 plano mental, vemos realizadas essas estruturas de obra
Inrtificada cuja metafora surge espontaneamente, como que safda
1I0s proprios sintomas do sujeito, para designar os mecanismos
Ill' inversao, isolamento, redupIicac;;ao, anulac;;ao e deslocamento [98]
till ncurose obsessiva.

Mas, a nos fundamentarmos apenas nesses dados subjetivos,
I menos que os emancipassemos da condic;;ao de experiencia
1111'nos faz deduzi-Ios de uma tecnica de linguagem, nossas
1I'II1ativas teoricas ficariamexpostas a recriminac;;ao de se pro-
IIIlIl'Cm no impensavel de urn sujeito absoluto: eis por que pro-
III'1IITIOS,na hipotese aqui fundamentada num concurso de dados
"hj ,tivos, a grade diretriz de urn metodo de redufiio simb6lica,

Elc instaura nas defesas do eu uma ordem genetica que
IlITesponde ao anseio formulado pela srta. Anna Freud na
I'limcira parte de sua grande obra, e situa (contrariando urn
I'lI'conceito freqtientemente expresso) recalque histerico e seus
lomos num estadio mais arcaico do que a inversao obsessiva

I M'US processos isoladores, e estes, por sua vez, como prece-
Iii lItes a alienac;;ao paranoica, que data da passagem do
I I' 'cular para social.

lissc momenta em que se conclui estadio do espelho inau-
1'111'11,pela identificac;;ao com a imago do semelhante e pelo drama
till l'iume primordial (tao bem ressaltado pela escola de Charlotte
II thler nos fenomenos de transitivismo infantil), a dialetica que
III ',d ' cntao liga a situac;;6es socialmente elaboradas.

1\ 'sse momento que decisivamente faz to do saber humano
ular para a mediatizac;;ao pelo desejo do outro, constituir
objctos numa equivalencia abstrata pela concorrencia de

"11111'111,c que faz do esse aparelho para qual qualquer
1IIII'uiso dos instintos sera um perigo, ainda que corresponda a
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um~ ma!uracrao natural - passando desde entao a pr6pria nor-
malJzacrao dessa maturacrao a depender, no homem, de uma
intermediacrao cultural, ta.! como se ve, no que tange ao objeto
sexual, no complexo de Edipo.

t~rmo narcisismo primario, pelo qual a doutrina designa
rnvestlmento libidinal pr6prio desse momento, revela em seus
inventores, luz de nossa concepcrao, mais profundo sentimento
das latencias da semantica. Mas a doutrina esclarece tambem a
oposicrao dinamica que eles procuraram definir entre essa libido
e ~ libido sexual, quando invocaram instintos de destruicrao, ou
ate mesmo de morte, para explicar a evidente relacrao da libido
narcfsica com a funcrao alienante do com a agressividade
qu.e dela se destaca em qualquer relacrao com outro, nem que
seJ~ a da mais samaritana ajuda.

E que eles tocaram nessa negatividade existencial cuja reali-
dade e tao vivamente promovida pela filosofia contemporanea
do ser e do nada.

Mas essa filosofia, infelizmente, s6 a capta dentro dos limites
de uma self-suficiencia da consciencia, que, por estar inscrita
em suas premissas, encadeia nos desconhecimentos constitutivos
do eu a ilusao de autonomia em que se fia. Brincadeira espirituosa
que, por se nutrir singularmente de emprestimos retirados da
experiencia analftica, culmina na pretensao de garantir uma
psicanalise existencial.

Ao cabo do projeto hist6rico de uma sociedade de nao mais
rec?n~e~er em, si outra funcrao que nao a utilitaria, e na angustia
do rndlvlduo dlante da forma concentracionista do vfnculo social
cujo surgimento parece recompensar esse esforcro, existen-
cial!s~o julga-se pelas justificativas que da para os impasses
SUbJ~tlVOSque, a rigor, resultam dele: uma liberdade que nunca

se afIr~a~ta~ autentica.quanto dentro dos muros de uma prisao,
uma eXlgenCIa de engaJamento em que se exprime a impotencia
da consciencia pura de superar qualquer situacrao, uma idealiza-
crao voyeurista-sadica da relacrao sexual, uma personalidade que
s6 .se realiza no suicfdio, e uma consciencia do outro que s6 se
satlsfaz pelo assassinato hegeliano.

A. essas proposicr6es op6e-se toda a n'ossa experiencia, na
medlda em que ela nos dissuade de conceber eu como centrado
n? ~istema p.erceprii.o-consciencia, como organizado pelo "prin-
ClplO de reahdade" , no qual se formula preconceito cientificista

contrario dialetica do conhecimento, e nos indica que
pllnamos da funrii.o de desconhecimento que caracteriza em
lodas as suas estruturas, tao vigorosamente articuladas pela srta.
Ilna Freud; pois, se a Verneinung representa sua forma patente,

lilt 'ntes em sua grande maioria permanecerao seus efeitos, en-
qllanto nao forem esclarecidos por alguma luz refletida sobre
plano de fatalidade em que se manifesta isso.

Assim se compreende a inercia pr6pria das formacr6es do
IllIde podemos ver a definicrao mais abrangente da neurose: ver

a captacrao do sujeito pela situacrao da a f6rmula mais geral
till loucura, tanto da que jaz entre os muros dos hospfcios quanto
tla que ensurdece a terra com seu barulho e seu furor.

Os sofrimentos da neurose e da psicose sao, para n6s, a escola
tills paix6es da alma, assim como fiel da balancra psican~lftica,
qllando calculamos a inclinacrao de sua ameacra el~ c_omunId~d~s

'iras, da-nos (ndice do amortecimento das palxoes da polJs. [100]

Nesse ponto de juncrao da natureza com a cultura, que a
lilltropologia de nossa epoca perscruta obstinadamente, apenas

psicanalise reconhece esse n6 de servidao imaginaria que
IIl10r sempre tern que redesfazer ou deslindar.

Para tal tarefa, nao ha no sentimento altrufsta nenhuma pro-
Im'ssa para n6s, que expomos luz a agressividade subjacente
IIII(,:aodo filantropo, do idealista, do pedagogo ou do reformador.

No recurso que preservamos do sujeito ao sujeito, a psicanalise
pmle acompanhar paciente ate limite extatico ~o "Tu es
Iqo" em que se revela, para ele, a cifra de seu destrno mortal,
IIl1lSnao esta s6 em nosso poder de praticantes leva-Io a esse
lIlomenta em que camecra a verdadeira viagem.
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A agressividade em psicandlise

RELATOR/O TEOR/CO APRESENTADO NO

XI CONGRESSO DOS PS/CANALISTAS DE LINGUA FRANCESA

REUN/DO EM BRUXELAS EM MEADOS DE MA/O DE /948 '

relatorio precedente apresentou-Ihes emprego que fazemos
da no~ao de agressividade na clfnica e na terapeutica. Resta-me
a tare fa de provar perante os senhores se e possfvel formar dela
urn conceito tal que ela possa aspirar a urn uso cientffico isto
e, apropriado a objetivar fatos de uma ordem companiv~1 na
reahdade, ou, mais categoricamente, a estabelecer uma dimensao
da experiencia cujos fatos objetivados possam ser considerados
como variaveis.

Todos temos em comum, nesta assembleia, uma experiencia

fundam~~~ada numa tecnica, num sistema de conceitos ao qual
somos flels, tanto por ele ter sido elaborado por aquele mesmo
que nos abriu todos os caminhos dessa experiencia, quanto por

trazer, ~ marca viva das etapas des sa elabora~ao. Ou seja, ao
c?ntrano do dogmatismo que nos imputam, sabemos que esse
sIstema permanece aberto, nao apenas em seu acabamento mas
em varios de seus pontos de articula~ao. '

Esses hiatos parecem conjugar-se na significa~ao enigmcitica
que Freud promoveu como instinto de morte: testemunho se-
melhante a Figura da Esfinge, da aporia contra a qual se ch~cou

esse grande pensamento, na mais profunda tentativa ja surgida
de formular uma experiencia do homem no registro da biologia.

Essa aporia esta no cerne da no~ao de agressividade, sobre a
qual avaliamos melhor a cada dia papel que convem atribuir-lhe
na economia psfquica.

Eis por que a questao da natureza metapsicologica das ten-
dencias mortfferas e incessantemente recolocada em pauta por

IH)SSOS colegas teoricos, nao sem contradi~ao e, freqiientemente,
Pllvcm dizer, com certo formalismo.
Quero apenas propor-Ihes algumas observa~6es ou teses que [1021
foram inspiradas por minhas reflex6es de longa data em
dessa verdadeira aporia da doutrina, e tambem pelo sen-

I III 'nto que tenho, a partir da leitura de numerosos trabalhos,
nossa responsabilidade na atual evolu~ao da psicologia de

I dHlratorio e de tratamento. Penso, por urn lado, nas chamadas
Ill'squisas behavioristas, que me parecem dever melhor de seus
lI'sllitados (que as vezes se nos afiguram urn tanto escassos para
aparato de que se cercam) ao uso, amiude implfcito, que fazem
categorias que a analise trouxe para a psicologia; por outro,
genero de tratamento - quer se dirija aos adultos ou as

illn~as - que se pode agrupar sob a denomina~ao de tratamento
/"ojl'Odramtitico, que busca sua eficacia na ab-rea~ao que ele
1"lIla esgotar no plano da dramatiza~ao, e onde, mais uma vez,
llnalise c1assica fornece as no~6es eficazmente diretivas.

A agressividade se manifesta numa experiencia que
(. subjetiva por sua propria constituiriio

Nail c inutil, com efeito, vol tar ao fen6meno da experiencia
~analftica. Por visar dados primarios, essa reflexao e freqiien-
'nte omitida.

I'odemos dizer que a a~ao psicanalftica se desenvolve na e
comunica~ao verbal, isto e, numa apreensao dialetica do

I'lilido. Ela sup6e, pOItanto, urn sujeito que se manifeste como
para urn outro.
Essa subjetividade nao nos po de ser objetada como devendo

1'1 obsoleta, con forme ideal a que satisfaz a ffsica, que a
1IIIIina atraves do aparelho registrador, sem no entanto poder
vilar a suspeita do erro pessoal na leitura do resultado.
Somente urn sujeito pode compreender urn sentido; inversa- "-

"wille, todo fen6meno de sentido implica urn sujeito. Na analise,
11111sujeito se da como podendo ser compreendido, e de fato

introspec~ao e a intui~ao pretensamente projetiva nao cons-
aqui, os vfcios de princfpio que uma psicologia, em seus

1111111-iros passos no caminho da ciencia, considerou irredutfveis.
I 'IP equivaleria a transformar em impasse momentos abstrata-
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mente isolados do dialogo, quando e preciso fiar-se em seu
movimento: foi merito de Freud tel' assumido os riscos deles,
antes de domina-Ios atraves de uma tecnica rigorosa.

Podem seus resultados fundal' uma ciencia positiva? Sim, se
a experiencia for controlavel pOl' todos. Ora, constitufda entre
dois sujeitos, dos quais um desempenha no dialogo um papel de
impessoalidade ideal (ponto que requerera mais adiante nossa
aten<;:ao), a experiencia, uma vez consumada, e unicamente sob
as condi<;:oes de capacidade exigfveis para qualquer investiga<;:ao
especial, pode ser retomada pelo outro sujeito com urn terceiro.
Essa via aparentemente iniciatica e apenas uma transmissao pOl'
recorrencia, com a qual nao ha pOl' que nos surpreendermos, ja
que ela se prende a propria estrutura, bipolar, de toda subjetivi-
dade. Somente a velocidade de difusao da experiencia e afetada
pOl' ela, e, se sua restri<;:ao a area de uma cultura e discutfvel,
nao so nenhuma antropologia sadia pode extrair disso uma
obje<;:ao, como tudo indica que seus resultados possam ser
suficientemente relativizados para uma generaliza<;:ao que satis-
fa<;:aao postulado humanitario, inseparavel do espfrito da ciencia.

TESE II: A agressividade, na expenencia, nos dada como
inten~iio de agressiio e como imagem de desmembramento
corporal, e nessas modalidades que se demonstra efi-
ciente

A experiencia analftica permite-nos experimental' a pressao in-
tencional. Nos a lemos no sentido simbolico dos sintomas, a
partir do momenta em que sujeito renuncia as defesas pelas
quais os desvincula das rela<;:oes que eles mantem com sua vida
cotidiana e com sua historia - na finalidade implfcita de suas
condutas e suas recusas, nos fracassos de sua a<;:ao,na confissao
de suas fantasias privilegiadas, nos rebus da vida onfrica.

Quase podemos medi-la na modula<;:ao reivindicatoria que as
vezes sustenta todo discurso, em suas suspensoes, suas hesi-
ta<;:oes, suas inflexoes e seus lapsos, nas inexatidoes do relato,
nas irregularidades da aplica<;:ao da regra, nos atrasos para as
sessoes, nas ausencias premeditadas, muitas vezes nas recrimi-
na<;:oes, nas censuras, nos medos fantasfsticos, nas rea<;:oes emo-
cionais de colera e nas demonstnl<;:oes para fins intimidatorios,

'1'1\(.10 tao raras as violencias propriamente ditas quanto 0 impli-
I III a conjuntura de apelo que levou ao medico doente e a
1lllnsforma<;:ao dela, aceita pOl' este ultimo, numa conven<;:ao de

i1llllogo.

eficacia propria dessa inten<;:ao agressiva e manifesta: nos a
IOllstaramos freqiientemente na a<;:aoformadora de urn indivfduo
llhrc as pessoas de sua dependencia: a agressividade intencional
,l)I'r6i, mina, desagrega; ela castra; ela conduz morte: "E eu
'ill' acreditava que voce era impotente!", gemia num uivo ~e
IIp,rcsa uma mae a seu filho, que acabara de the confessar, nao
.I'm dificuldade, suas tendencias homossexuais. E pudemos vel'
'ill' sua permanente agressividade de mulher viril nao deixara
ill' surtir efeitos; sempre nos foi impossfvel, em casos seme-
IlIlIntes, desviar seus ataques da propria empreitada analftica.

Essa agressividade se exerce, e claro, em meio a restri<;:oes
1I'lIis. Mas sabemos pOl' experiencia que ela e nao menos eficaz
pl'la via da expressividade: urn genitor severo intimida ~ela

l1ples presen<;:a, e basta que seja brandida a imagem do PUl1ldor
pllra que a crian<;:a a forme. Ela tern repercussoes mais amplas

do que qualquer sevfcia.
Esses fenomenos mentais a que chamamos imagens, termo

I Iljo valor expressivo e confirmado POl'. todas as acep~oes s~-
11lrtllticas, apos os perpetuos fracassos reglstrados pela pSlcologla
ill' tradi<;:ao classica na tarefa de dar conta deles, a psicanalise
Itli a primeira a se revelar altura da realidade conCl"eta que

representam. que ela partiu' da fun<;:ao for~adora d~s
IllIagcns no sujeito e revelou que, se as imagens atualS determl-
llillll tais ou quais inflexoes individuais das tendencias, e na
'llndi<;ao de varia<;:oes das matrizes que constituem, para os
ploprios "instintos" , esses outros especfficos que fazemos cor-

lI'sponder antiga denomina<;:ao de imago. .
I~ntre estes ultimos, ha os que representam os vetores eletlvos

i1IISinten<;:6es agressivas, que elas dotam de uma eficacia que
podcmos chamar de magica. Sao as imagens de castra<;:ao,
Illascula<;:ao, mutila<;:ao, desmembramento, desagrega<;:ao, even-
IllIl;iio, devora<;:ao, explosao do corpo, em suma, as imagos que
'lgl'llpci pessoalmente sob a rubrica, que de fato parece estrutural,

illwgos do corpo despedarado.
af uma rela<;:ao especffica do homem com seu proprio

I IIIpo, que se manifesta igualmente na generalidade de uma serie



mente isolados do dialogo, quando e preciso fiar-se em seu
movimento: foi merito de Freud tel' assumido os riscos deles,
antes de domina-Ios atraves de uma tecnica rigorosa.

Podem seus resultados fundal' uma ciencia positiva? Sim, se
a experiencia for controlavel pOl' todos. Ora, constitufda entre
dois sujeitos, dos quais um desempenha no dialogo um papel de
impessoalidade ideal (ponto que requerera mais adiante nossa
aten<;:ao), a experiencia, uma vez consumada, e unicamente sob
as condi<;:oes de capacidade exigfveis para qualquer investiga<;:ao
especial, pode ser retomada pelo outro sujeito com urn terceiro.
Essa via aparentemente iniciatica e apenas uma transmissao pOl'
recorrencia, com a qual nao ha pOl' que nos surpreendermos, ja
que ela se prende a propria estrutura, bipolar, de toda subjetivi-
dade. Somente a velocidade de difusao da experiencia e afetada
pOl' ela, e, se sua restri<;:ao a area de uma cultura e discutfvel,
nao so nenhuma antropologia sadia pode extrair disso uma
obje<;:ao, como tudo indica que seus resultados possam ser
suficientemente relativizados para uma generaliza<;:ao que satis-
fa<;:aao postulado humanitario, inseparavel do espfrito da ciencia.

TESE II: A agressividade, na expenencia, nos dada como
inten~iio de agressiio e como imagem de desmembramento
corporal, e nessas modalidades que se demonstra efi-
ciente

A experiencia analftica permite-nos experimental' a pressao in-
tencional. Nos a lemos no sentido simbolico dos sintomas, a
partir do momenta em que sujeito renuncia as defesas pelas
quais os desvincula das rela<;:oes que eles mantem com sua vida
cotidiana e com sua historia - na finalidade implfcita de suas
condutas e suas recusas, nos fracassos de sua a<;:ao,na confissao
de suas fantasias privilegiadas, nos rebus da vida onfrica.

Quase podemos medi-la na modula<;:ao reivindicatoria que as
vezes sustenta todo discurso, em suas suspensoes, suas hesi-
ta<;:oes, suas inflexoes e seus lapsos, nas inexatidoes do relato,
nas irregularidades da aplica<;:ao da regra, nos atrasos para as
sessoes, nas ausencias premeditadas, muitas vezes nas recrimi-
na<;:oes, nas censuras, nos medos fantasfsticos, nas rea<;:oes emo-
cionais de colera e nas demonstnl<;:oes para fins intimidatorios,

'1'1\(.10 tao raras as violencias propriamente ditas quanto 0 impli-
I III a conjuntura de apelo que levou ao medico doente e a
1lllnsforma<;:ao dela, aceita pOl' este ultimo, numa conven<;:ao de

i1llllogo.
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de pniticas sociais - des de os ritos da tatuagem, da incisao e II
da circuncisao, nas sociedades primitivas, ate aquilo que pode-
I lamos chamar de arbitrariedade procustiana da moda, na medida
~m que ela d~smente, nas sociedades avan~adas, respeito as
form as naturalS do corpo humann, cuja ideia e tardia na cultura.
. Basta escutar a fabula~ao e as brincadeiras das crian~as,
Isoladas ou entre si, entre os dois e os cinco anos, para saber
que arrancar a cabe~a e furar a barriga san temas espontaneos
de sua imagina~ao, que a experiencia da boneca desmantelada
so faz satisfazer.

Ha que folhear urn album que reproduza conjunto e os
detalhes da obra de Hieronymus Bosch, para ali reconhecer
atlas de todas as imagens agressivas que atormentam os homens.
A prevalencia dentre elas, descoberta pela analise, das imagens
de uma autoscopia primitiva dos orgaos orais e derivados da
cloaca gerou, ali, form as de demonios. Nao faltam nem mesmo
a ogiva ~a~ do nascimento, que encontramos na porta
dos preclplclOS para onde eles empurram os condenados, nem a
estrutura narcfsica, que podemos evocar nas esferas de vidro em
que se acham aprisionados os parceiros exaustos do jardim das
delfcias.

Reencontramos incessantemente essas fantasmagorias nos so-
nhos,. particularmente no momenta em que a analise parece vir
refletlr-se no fundo das fixa~6es mais arcaicas. E evocarei
sonh.o de urn de meus pacientes, em quem as fantasias agressivas
mamfestavam-se pOl' fantasias obsedantes; no sonho, ele se via,
estando num carro com a mulher de seus amores diffceis
pe~seguido pOl' urn peixe voador, cujo corpo de bexiga de a;
delxava. tr_anspaI:ecer urn nfvel de Ifquido horizontal, imagem de
persegUl~ao vesIcal de grande c1areza anatomica.

Todos esses san dados primordiais de uma propria da
agressao no homem e ligada ao carateI' simbolico, nao menos
do que ao cruel refinamento das arm as que ele fabrica,' pelo
m,e~os no estagio ~rtesanal de sua industria. Essa fun~ao imagi-
nana se esclarecera em nossas coloca~6es.

Notamos aqui que, ao se ten tar uma redu~ao behaviorista do
processo analftico - coisa a que uma preocupa~ao com rigor,
a meu ver injustificada, impeliria alguns de nos -, ele e mutilado
de seus dados subjetivos mais importantes, dos quais as fantasias
pr.i~ilegiadas san as ~estemunhas n,a consciencia e que nos per-
mltlram conceber a formadora da identifica~ao.

III: OS

() dialogo em si parece constituir uma renuncia a agressividade;
filosofia, desde Socrates, sempre depositou nele a esperan~a

d· fazer triunfar a via racionaI. E, no entanto, desde momento
('m que Trasfmaco fez sua retirada demente no come~o do grande
dialogo da fracasso da dialetica verbal so tern feito
demonstrar-se com imensa freqiiencia.

Sublinhei que analista curava pelo dialogo, e curava loucuras
Il'1Iaimente grandes; que virtude, portanto, acrescentou-Ihe
"reud?

A regra proposta ao paciente na analise deixa-o avan~ar pOl'
uma intencionalidade cega para qualquer outro fim que nao sua
IilJerta~ao de urn sofrimento ou de uma ignorancia dos quais ele
'm sequel' conhece os limites.
Sua voz e a unica a se fazer ouvir, por urn tempo cuja dura~ao

Ilea a criterio do analista. Particularmente, logo Ihe fica patente,
" alias confirmada, a absten~ao do analista em Ihe responder em
qllalquer plano de conselho ou projeto. Ha nisso urn limite que
pllrece ir ao encontro do fim desejado e que deve justificar-se

algum motivo profundo.
Que preocupa~ao condiciona, portanto, diante dele a atitude

do analista? A de oferecer ao dialogo urn personagem tao
d'sprovido quanto possfvel de caracterfsticas individuais; nos
liDSapagamos, safmos do campo em que possam ser percebidos
1I interesse, a simpatia e a rea~ao buscados pOl' aquele que fala

rosto do interlocutor; evitamos qualquer manifesta~ao de
IIl1SS0Sgostos pessoais, escondemos 0 que pode traf-Ios, nos
d 'spersonalizamos e tendemos, para esse fim, a representar para
1I outro urn ideai de impassibilidade.

Nisso, nao exprimimos apenas a apatia que tivemos de realizar
"Ill nos mesmos para estar em condi~6es de compreender nosso
',lIjeito, nem tampouco preparamos realce de oraculo que,
ol1tra esse fundo de inercia, deve assumir nossa interven~ao
terpretati va.
QlIeremos evitar uma cilada, que esse apelo ja encerra, mar- [107]

, lido pelo eterno patetico da fe, que doente nos dirige. Ele
l'lHnporta urn segredo: "Toma para ti", dizem-nos, "essa dor
Cluepesa sabre meus ombros; mas, satisfeito, sereno e confortavel
( limo te vejo, nao podes ser digno de porta-Ia."
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que aqui aparece como orgulhosa reivindicar,:ao do sofri-
mento mostrani sua face - e, as vezes, num momenta tao
decisivo que entra na "rear,:ao terapeutica negativa" que reteve
a atenr,:ao de Freud - sob a forma da resistencia do amor-proprio,
para tomarmos esse termo em toda a profundidade que Ihe deu
La .Roche.fo~cauld, e q.ue amiude se declara assim: "Nao posso
aceltar a Idela de ser IIbertado pOl' outro que nao eu mesmo."

.. Claro, numa exigencia mais insondavel do corar,:ao, e a par-
tlclpac;ao em seu sofrimento que doente espera de nos. Mas e
a reac;ao hostil que guia nossa prudencia, e que ja inspirara a
Freud sua cautela contra qualquer tentac;ao de bancar profeta.
Somente os santos sao suficientemente desprendidos da mais
p.rofunda da~ paixoes comuns para evitar os contragolpes agres-
SIVOSda candade.

Quanto a citar exemplo de nossas virtudes e nossos meritos
nunca vi l:ecorrer a isso senao urn certo grande padroeiro:
total mente Imbufdo de uma ideia tao austera quanta inocente de
seu valor apostolico; e penso ainda no furor que ele desencadeou.

Alia~, como n?s surpreendermos com essas rear,:oes, nos que
denunclamos os ImpuIsos agressivos ocultos sob todas as cha-
madas atividades filantropicas?

Devemos, no entanto, par em jogo a agressividade do sujeito
a nosso re:pe.ito, ja q~e essas intenc;oes, como sabemos, compoem
a transferenCla negatlva que e no inaugural do drama analftico.

Esse fenomeno representa, no paciente, a transferencia ima-
ginaria, para nos sa pessoa, de uma das imagos mais ou menos
arcai.cas qu.e,. pOl' urn efeito de sUbduc;ao simbolica, degrada,
de.svla ou lnIbe cicio de uma dada conduta, que, pOl' urn
aCldente de recalque, excluiu do controle do eu uma dada func;ao
e urn dado segmento corporal, que, pOl' uma aC;aode identificac;ao,
deu sua forma a tal instancia da personalidade.

.Podemos vel' que basta pretexto mais fortuito para provocar
a mtenc;ao agressiva que reatualiza a imago, instalada perm a-
nentemente no plano de sobredeterminac;ao simbolica a que
chamamos inconsciente do sujeito, com sua correlac;ao inten-
ciona!.

T~I m~canismo revela-se, muitas vezes, extremamente simples
n~ hlstena: no caso de uma moc;a afetada pOl' astasia-abasia, que
ymha ~a ~eses resis.tindo as tentativas de sugestao terapeutica
dos mals dlversos estIlos, meu per.sonagem viu-se imediatamente

'ntificado com a constelar,:ao dos mais desagradaveis trar,:os
qllc para ela era concretizada pelo objeto de uma paixao, alias
hilslante marcada pOl' urn toque delirante. A imago subjacente
l'ra a de seu pai, de quem bastou que eu a fizesse observar que
Illc faltara apoio (carencia que eu sabia haver efetivamente
dominado sua biografia, e num estilo muito romanesco) para
qllc ela se descobrisse curada de seu sintoma, sem que, pode-
damos dizer, nada entendesse do que havia acontecido, e sem
qllc a paixao morbida, alias, fosse afetada pOl' isso.

Esses nos san mais diffceis de desatar, como se sabe, na

IIcurose obsessiva, justamente pelo fato, muito conhecido pOl'

I1(\S, de sua estrutura ser particularmente destinada a camuflar,
dcslocar, negar, dividir e atenuar a intenr,:ao agressiva, e isso

s 'gundo uma decomposic;ao defensiva tao comparavel, em seus
princfpios, a ilustrada pela trincheira e pela chicana, que ouvimos
viirios de nossos pacientes servirem-se, a respeito deles mesmos,

d' uma referencia metaf6rica a "fortificac;oes ao estilo de Vau-
han"

Quanto ao papel da intenc;ao agressiva na fobia, ele e, pOl'
IIssim dizer, manifesto.

Portanto, nao e que seja desfavonivel reativar tal intenc;ao na
psicanalise,
o que procuramos evitar, atraves de nossa tecnica, e que a

inlcnc;ao agressiva no paciente encontre apoio de uma ideia
nlual de nossa pessoa, suficientemente elaborada para que possa
organizar-se nas reac;oes de oposic;ao, denegac;ao, ostentac;ao e
Il1cntira que nossa experiencia nos demonstra serem os modos
e:lracterfsticos da instancia do eu no dialogo.

Caracterizo essa instancia, aqui, nao pela construc;ao teorica
qllc dela fornece Freud em sua metapsicologia, como sistema

I'l'rcepr;ao-consciencia, mas pela essencia fenomenol6gica que
de reconheceu como sendo a sua essencia mais constante na

experiencia, sob aspecto da Verneinung, e cujos dados ele nos
r 'comenda apreciar no fndice mais geral de uma inversao pre-
n:dente ao jufzo.

, Sebastien Le Prestre de Vauban, engenheiro militar respons<ivel pelas forti-
1'(a«6es no reinado de LUISXIV.
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, Sebastien Le Prestre de Vauban, engenheiro militar respons<ivel pelas forti-
1'(a«6es no reinado de LUISXIV.



Em suma, designamos no eu nucleo dado a consciencia, mas
opaco a reflexao, marcado por todas as ambigi.iidades que, da
complacencia a ma-fe, estruturam no sujeito humano a vivencia
passional; esse que, por confessar seu artificialismo a critica
existenciaI, opoe sua irredutivel inercia de pretensoes e desconhe-
cimento a problematica concreta da realizac;ao do sujeito.

Longe de ataca-lo de frente, a maieutica analftica adota urn
rodeio que equivale, em suma, a induzir no sujeito uma paranoia
dirigida. Com efeito, urn dos aspectos da ac;ao analftica e efetuar
~ projec;ao do que Melanie Klein denomina de maus objetos
mternos, mecanismo paranoico, por certo, mas aqui bem siste-
ma~izado, filtrado de alguma forma e estancado sob medida.

E esse aspecto de nossa praxis que corresponde a categoria
do espac;o, contanto que ai se compreenda este espac;o imaginario
onde se desenvolve a dimensao dos sintomas que os estrutura
como ilhotas excluidas, escotomas inertes ou autonomismos
par~sitarios nas func;oes da pessoa.

A outra dimensao, temporal, correspondem a angustia e sua
in~idencia, seja ela patente, no fenomeno da fuga ou da inibic;ao,
seJa latente, quando so aparece com a imago motivadora.

Mais. uma vez, repetimos, essa imago so se revela desde que
nossa atltude oferec;a ao sujeito espelho puro de uma superffcie
sem acidentes.

Mas, que se imagine, para nos compreender, que aconteceria
com urn paciente que visse em seu analista uma replica exata
dele mesmo. Qualquer urn sente que excesso de tensao agressiva
criaria tamanho obstaculo a manifestac;ao da transferencia, que
seu efeito util so poderia produzir-se com extrema lentidao e e
isso que acontece em certas analises para fins didaticos. Se a
imaginarmos, em ultima instiincia, vivenciada a maneira da
estranheza propria das apreensoes do duplo, essa situac;ao de-
sencadearia uma angustia incontrolaveI.

TESE IV: agressividade a tendenCia correlativa a um modo
de. identificariio a que chamamos nardsico, e que deter-
mm.a a estrutura formal do eu do homem e do registro de
entldades caracteristico de seu mundo

A experiencia subjetiva da analise inscreve prontamente seus
resultados na psicologia concret-a. Indiquemos apenas que ela

raz para a psicologia das emoc;oes, mostrando a significac;ao
\'omum de estados tao diversos quanto medo fantasistico, a
eMera, a tristeza ativa ou a fadiga psicastenica.

Passar agora da subjetividade da intenc;ao para a noc;ao de
tendencia a agressao e dar saIto da fenomenologia de

Ilossa experiencia para a metapsicologia.
Mas, esse saito nao manifesta outra coisa senao uma exigencia

do pensamento que, para objetivar agora registro das reac;oes
11!'ressivas,e na impossibilidade de seria-lo numa variac;ao quan:
titativa, tern que integra-lo numa formula de equivalencia. E
lIssim que nos servimos dele com a noc;ao de libido.

A tendencia agressiva se revel a fundamental numa certa serie
d' estados significativos da personalidade, que sao as psicoses
paranoides e paran6icas.

Sublinhei em meus trabalhos que seria possivel coordenar,
por sua seriac;ao estritamente paralela, a qualidade da reac;ao
.ressiva que se pode esperar de tal forma de paran6ia com a

(·tapa da genese mental representada pelo delfrio sintomatico
dcssa mesma forma. Relac;ao que se afigura ainda mais profunda
quando - mostrei isso a respeito de uma forma curavel, a
paran6ia de autopunic;ao - ato agressivo desfaz a construc;ao

dclirante.
Assim se coloca em serie, de maneira continua, a reac;ao

Ilgressiva, desde a explosao tao brutal quanto imotivada do ato,
passando por toda a gama das formas de beligeriincia, ate a
l'uerra fria das demonstrac;oes interpretativas, paralelamente as
imputac;oes de nocividade que, sem falar do kakon obscuro a
que paran6ide refere sua discordiincia de qualquer contato
vital, vao-se escalonando, desde a motivac;ao do veneno, retirada
do registro de urn organicismo muito primitivo, ate a motivac;ao
ll1agica do malefIcio, telepatica, da influencia, lesiva, da intrusao
('[sica, abusiva, do desvio da intenc;ao, espoliadora, do roubo do [1111
s 'gredo, profanatoria, da violac;ao da intimidade, juridica, do
prcconceito, persecutoria, da espionagem e da intitnidac;ao, pres-
igiosa, da difamac;ao e do ataque ahoma, reivindicat6ria, do
prejuizo e da explorac;ao.

Essa serie, onde encontramos todos os involucros sucessivos
do status biol6gico e social da pessoa, mostrei que e1ase prendia,

cada caso, a uma organizac;ao original das formas do eu e
do objeto, que sao igua1mente afetados pol' ela em sua estrutura,
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inclusive nas categorias espacial e temporal em que eles se
constituem, vividos como eventos numa perspectiva de miragens,
como afecc;oes com urn toque de estereotipia que suspende sua
diah~tica.

Janel, que mostrou Uio admiravelmente a significac;ao dos
sentimentos de perseguic;ao como momentos fenomenol6gicos
das condutas sociais, nao Ihes aprofundou caniter comum, que
e precisamente que eles se constituem por uma estagnac;ao de
urn desses momentos, semelhante, em estranheza, aparencia
dos atores quando filme para de rodar.

Ora, essa estagnac;ao formal e parenta da estrutura mais geral
do conhecimento humano: aquela que constitui eu e os objetos
mediante atributos de permanencia, identidade e substancialida-
de, em suma, sob a forma de entidades ou "coisas" muito
diferentes das Gestalten que a experiencia nos permite isolar no
domfnio do campo disposto segundo as linhas do desejo animal.

Efetivamente, essa fixac;ao formal que introduz uma certa
ruptura de plano, uma certa discordancia entre organismo do
homem e seu Umwelt, e a pr6pria condic;ao que amplia indefi-
nidamente seu mundo e sua potencia, dando a seus objetos sua
polivalencia instrumental e sua polifonia simb6lica, bem como
seu potencial de armamento.
o que chamei de conhecimento paran6ico demonstra pois

cOlTesponder, em suas formas mais ou menos arcaicas, a certos
momentos crfticos que escandem a hist6ria da genese mental do
homem e que representam, cada urn, uma etapa da identificac;ao
objetivante.

Podemos entrever, pela simples observac;ao, suas etapas na
crianc;a, onde uma Charlotte BUhler, uma Elsa Kohler e, depois
delas, a escola de Chicago mostram-nos varios pIanos de mani- [II

festac;oes significativas, mas as quais somente a experiencia
analftica po de dar seu valor exato, permitindo reintegrar nelas
a relac;ao subjeti va.

primeiro plano mostra-nos que a experiencia de si pr6prio
na crianc;a de tema idade, na medida em que ela se refere a seu
semelhante, desenvolve-se a partir de uma situac;ao vivida como
indiferenciada. Assim, por volta dos oito meses de idade, nos
confrontos entre crianc;as - que, convem no tar, para serem
fecundos, quase que s6 permitem dois meses e meio de distancia
etaria -, vemos os gestos de ac;oes fictfcias com que urn sujeito

:t 'ompanha esforc;o imperfeito do gesto do outro, confundin~o
sua aplicac;ao distinta: as sincronias da captac;ao especular, mals
I\olaveis ainda por se anteciparem completa coordenac;ao dos

aparelhos motores que elas empregam.
Assim, a agressividade que se manifesta nas retaliac;oes de

l:tpas e socos nao pode ser apenas tomada por uma manifestac;ao
Ilidica de exercfcio das forc;as e de seu emprego para referen-
ciamento do corpo. Ela deve ser compreendida numa ordem de
coordenac;ao mais ampla: a que subordinani as func;oes de pos-
luras tonicas e de tensao vegetativa a uma relatividade social
l'uja prevalencia Wall on sublinhou consideravelmente na cons-

tiluic;ao expressiva das emoc;oes humanas.
Mais ainda, eu mesmo creio ter conseguido destacar que a

'rianc;a, nessas ocasioes, antecipa no plano mental a conquista
da unidade funcional de seu pr6prio corpo, ainda inacabado,
Il'sse momento, no plano da motricidade voluntaria.

Ha af uma primeira captac;ao pela imagem, onde se esboc;a
primeiro momento da dialetica das identifi~ac;oes. Ele esta l,igado
urn fenomeno de Gestalt, a percepc;ao mlllto precoce, na cnanc;a,

da forma humana, forma esta que, como sabemos, fixa seu
inleresse desde os primeiros meses e mesmo, no que tange ao
I'OslOhumano, desde decimo dia de vida. Mas que demonstra
fenomeno de reconhecimento que implica a subjetividade san
sinais de jubilac;ao triunfante e ludismo de discernimento

que caracterizam, desde sexto mes, encontro com sua imagem
espelho pela crianc;a. Essa conduta contrasta vivamente com

I indiferenc;a manifestada pelos animais que percebem essa
Ill1agem, como chimpanze, por exemplo, quando eles tern a
l'xperiencia de sua inutilidade objetal, e ganha ainda mais des-
Iill/lle por se produzir numa idade em que a crianc;a ainda
'1I1resenta, quanto ao nfvel de sua inteligencia instrumental, urn
IItraso em relac;ao ao chimpanze, com quem s6 se iguala aos

11Ilzemeses.
o que chamei de esttidio do espelho tern interesse de

III:tnifestar dinamismo afetivo pelo qual sujeito se identifica
primordialmente com a Gestalt visual de seu pr6prio corpo: ela

em relac;ao descoordenac;ao ainda muito profunda de sua
11I(lpria motricidade, uma unidade ideal, uma imago salutar; ,e
Villorizada por todo desamparo original, ligado discordancla
IIllra-organica e relacional do filhote do homem durante os
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primeiros seis meses de vida, nos quais ele traz os sinais,
neurologicos e humorais, de uma prematura~iio natal fisiologica.

essa capta~iio pela imago da forma humana, mais do que
uma Einfiihlung cuja ausencia tudo vem demonstrar na primeira
infancia, que domina, entre os seis meses e os dois anos e meio,
toda a dialetica do comportamento da crian~a na presen~a de
seu semelhante. Durante to do esse perfodo, registram-se as
rea~6es emocionais e os testemunhos articulados de urn transi-
tivismo normal. A crian~a que bate diz que bateram nela, a que
ve cair, chora. Do mesmo modo, e numa identifica~iio com
outro que ela vive toda a gama das rea~6es de imponencia e
ostenta~ao, cuja ambivalencia estrutural suas condutas revelam
com evidencia, escravo identificado com despota, ator com
espectador, seduzido com sedutor.

Ha nisso uma especie de encruzilhada estrutural onde devemos
acomodar nosso pensamento, para compreender a natureza da
agressividade no homem e sua rela~iio com formalismo de seu
eu e de seus objetos. Essa rela~ao erotica, em que indivfduo
humane se fixa numa imagem que aliena em si mesmo, eis af
a energia e a forma donde se origina a organiza~iio passional
que ele ira chamar de seu

Essa forma se cristalizara, com efeito, na tensiio conflitiva
interna ao sujeito, que determina despertar de seu desejo pelo
objeto do desejo do outro: aqui, concurso primordial se precipita
numa concorrencia agressiva, e e dela que nasce a trfade do
outro, do eu e do objeto, que, fendendo espa~o da comunhiio
especular, inscreve-se nela segundo urn formalismo que Ihe e
proprio, e que domina a tal ponto a Einfiihlung afetiva que a
crian~a nessa idade pode desconhecer a identidade das pessoas III
que Ihe siio mais familiares, caso elas Ihe apare~am num meio
inteiramente modificado.

Mas, se ja desde a origem eu se afigura marcado por essa
relatividade agressiva, on de os espfritos carentes de objetividade
poderao reconhecer as ere~6es emocionais provocadas no animal
a quem urn desejo vem solicitar lateral mente, no exercfcio de
seu condicionamento experimental, como niio conceber que cada
grande metamorfose instintiva a escandir a vida do indivfduo
ira novamente questionar sua delimita~ao, feita da conjun~iio da
historia do sujeito com impensavel inatismo de seu desejo?

Eis por que nunca, a niio ser num limite do qual os maiores
genios jamais puderam aproximar~se, eu do homem e redutfvel

sua identidade vivida; e, nas disrup~6es depressivas dos revezes
vi venciados da inferioridade, ele gera essencialmente as nega~6es
Illortais que fixam em seu formalismo. "Niio sou nada do que
me acontece. Niio es nada que tenha valor."

Do mesmo modo, confundem-se os dois momentos em que
sujeito nega a si mesmo e acusa outro, e neles descobrimos
estrutura paranoica do eu que encontra sua analogi a nas
'ga~6es fundamentais valorizadas por Freud nos tres delfrios,
do ciume, da erotomania e de interpreta~iio. Trata-se,

jllslamente, do delfrio da bela alma misantropica, que recha~a
pllra mundo a desordem que comp6e seu ser.

A experiencia subjetiva deve ser habilitada de pleno direito
reconhecer no central da agressividade ambivalente que nosso

lIlomento cultural nos da sob a forma dominante do ressenti-
inclusive em seus aspectos mais arcaicos na crian~a.

Assim, por ter vivido num momento semelhante e por niio ter
lido que sofrer com a resistencia behaviorista, no senti do que
1I0SC proprio, santo Agostinho antecipou-se psicanalise, dan-
do-nos uma imagem exemplar de tal comportamento nestes
Inmos: "Vidi ego et expertus sum zelantem parvulum: nondum
!lIquebatur et intuebatur pallidus amaro aspectu conlactaneum

"Vi com meus olhos e conheci bem uma criancinha
IOll1ada pelo ciume: ainda niio falava e ja contemplava, palida
(' 'om uma expressiio amarga, seu irmiio de leite." Assim liga
"I, imperecivelmente, etapa infans (anterior fala) da primeira
Illfuncia, a situa~iio da absor~iio especular: a crian~a contemplava,
lI'nc;ao emocional; inteiramente palida, reativa~iio das imagens [115]

d frustra~iio primordial; e com uma expressiio amarga, que siio
,~ coordenadas psfquicas e somaticas da agressividade original.

Foi somente a sra. Melanie Klein que, trabalhando com a
illn~a bem no limite do surgimento da linguagem, ousou

plojclar a experiencia subjetiva nesse perfodo anterior, onde, no
\'lIlanlo, a observa~iio nos permite afirmar sua dimensiio, no
1I11ples fato, por exemplo, de que uma crian~a que niio fala
1I'Ilge diferentemente a urn castigo e a uma brutalidade.

I\lraves dela, ficamos sabendo da fun~ao do recinto imaginario
illlOrdial formado pela imago do corpo materna; atraves del a

1"IIlOSa cartografia, desenhada pela miio das proprias crian~as,
seu imperio interior, e atlas historico das divis6es intestinas

I que as imagos do pai e dos irmiios reais ou virtuais, em que
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a agressiio voraz do proprio sUJelto, negociam sua domina~ao
deleteria sobre suas regi6es sagradas. Sabemos tambem da per-
sistencia, no sujeito, da sombra dos maus objetos internos, ligados
a alguma associariio acidental (para usaI' urn termo do qual seria
born valorizarmos sentido organico que nossa experiencia Ihe
confere, em oposi~ao ao sentido abstrato que ele preserva da
ideologia humeana). Atraves disso, podemos compreender pOl'
quais impulsos estruturais a reevoca~ao de certas personae
imaginarias e a reprodu~a1 de certas inferioridades situacionais
podem desnortear, da m1neira mais rigorosamente previsfvel,
as fun~6es voluntarias no adulto, ou seja, qual e sua incidencia
despeda~adora na imago da identifica~ao original.

Ao nos mostrar a primordialidade da "posi~ao depressiva",
o extrema arcafsmo da subjetiva~ao de urn kakon, Melanie Klein
alarga os limites em que podemos vel' em a~ao a fun~ao subjetiva
da identifica~ao e, particularmente, permite-nos situar como
total mente original a forma~ao primaria do supereu.

Mas, precisamente, ha urn interesse em delimitar a orbita em
que se ordenam, para nossa reflexao teorica, as rela~6es, que se
acham longe de estar todas elucidadas, da tensao de culpa, da
nocividade oral, da fixa~ao hipocondrfaca e ate mesmo desse
masoquismo primordial que exclufmos de nossos propositos para
disso tudo isolar a no~ao de uma agressividade ligada a rela~ao
narcfsica e as estruturas de desconhecimento e objetiva~ao sis- III
tematicos que caracterizam a forma~ao do

Urbild dessa forma~ao, embora alienante pOl' sua fun~ao
externalizadora, cOiTesponde uma satisfa~ao propria, que se
prende a integra~ao de uma desordem organica original, satis-
fa~ao esta que convem conceber na dimensao de uma deiscencia
vital constitutiva do homem, e que torna impensavel a ideia de
urn meio que Ihe seja previamente formado, libido" negativa"
que faz resplandecer novamente a ideia heraclitiana da Discordia,
sustentada pelo efesio como anterior a harmonia.

Nenhuma necessidade, portanto, de ir buscar mais longe a
fonte dessa energia sobre a qual Freud, a respeito do problema
da repressao, se pergunta de on de eu a retira, para coloca-Ia
a servi~o do "princfpio de realidade".

Nenhuma duvida de que ela provem da "paixao narcfsica",
desde que se conceba segundo a no~ao subjetiva que aqui
promovemos pOl' ser con forme ao registro de nossa experiencia;
as dificuldades teoricas encontnldas par Freud parecem-nos

prender-se, com efeito, a esta miragem de objetiva~ao, herdada
dll psicologia classica, que se constitui pela ideia do silstema
/1I'rcepriio-consciencia, e onde de repente parece ignorada a
Il'alidade de tudo que eu negligencia, escotomiza e desco-
IIhece nas sensa~6es que fazem reagir a realidade, bem como
d' ludo que ele ignora, silencia e ata nas significa~6es que
Il'eebe da linguagem: desconhecimento bastante surpreendente
desencaminhar proprio homem que soubera for~ar os limites

do inconsciente pelo poder de sua dialetica.
Assim como a opressao insensata do supereu esta na raiz dos

Illlperativos motivados da consciencia moral, a paixao desvairada,
que especifica homem, pOl' imprimir na realidade sua imagem,

fundamento obscuro das media~6es racionais da vontade.

no~ao de uma agressividade como tensao con'elata a estrutura
Iwrcfsica no devil' do sujeito permite compreender, numa fun~ao
lormulada com muita simplicidade, toda sorte de acidentes e
ltipias desse de-,rir.

lndicaremos aqui como concebemos sua liga~ao dialetica com
flln~ao do complexo de Edipo. Esta, em sua normalidade, e

de sublima~ao, que designa muito exatamente uma reformula~ao
'nlificatoria do sujeito, e, como escreveu Freud tao logo sentiu
necessidade de uma coordena~ao "topica" dos dinamismos

psfqllicos, uma identificariio secundaria, pOl' introje~ao da imago

do genitor do mesmo sexo.
A energia dessa identifica~ao e dada pelo primeiro surgimento

Illol6gico da libido genital. Mas e claro que efeito estrutural
d(' idcntifica~ao com rival nao e evidente, a nao ser no plano
dll fabula, e so e concebfvel se tiver sido preparado pOl' uma
Illenlifica~ao primaria que estrutura sujeito como rival de si
III\'smo. De fato, toque de impotencia biol6gica encontra-se
Ilqui, assim como efeito de antecipa~ao caracterfstico da genese
do psiquismo humano, na fixa~ao de urn "ideal" imaginario,
Iltll' a analise mostrou decidir sobre a conforma~ao do "instinto"

sexo fisiologico do indivfduo. Ponto, diga-se de passagem,
, tIja importancia antropologica seria impossfvel sublinharmos

demasia. Mas, que nos interessa aqui e a fun~ao, que
I h:t1naremos apaziguadora, do ideal do eu, a conexao de sua
IIll1'lIlalividade libidinal com uma normatividade cultural, ligada
d"sdc alvorecer da historia a imago do pai. Nisso jaz, eviden-
1I'Ill'nle, a importancia preservada pOl' uma obra de Freud, Totem
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e tabu, malgrado cfrculo mitico que a Vlcla, na medida em
que ela faz derivar do evento mitologico, isto do assassinato
do pai, a dimensao subjetiva que Ihe da sentido, a culpa.

Freud, com efeito, mostra-nos que a necessidade de uma
participa~ao que neutralize conflito, inscrito, apos assassinato,
na situa~ao de rivalidade entre os irmaos, fundamento da
identifica~ao com Totem paterno. Assim, a identifica~ao edi-
piana e aquela atraves da qual sujeito transcende a agressividade
constitutiva da primeira individua~ao subjetiva. Insistimos em
outra ocasiao no passo que ela constitui na instaura~ao dessa
distancia pela qual, com sentimentos da ordem do respeito,
realiza-se toda uma assun~ao afetiva do proximo.

Somente a mentalidade antidialetica de uma cultura que, por
ser dominada por fins objetivantes, tende a reduzir ao ser do eu
toda a atividade subjetiva, pode justificar assombro produzido
num van den Steinen pelo bororo que profere: "Eu sou uma
arara." E todos os sociologos da "mentalidade primitiva" esfal-
fam-se em tomo dessa profissao de identidade, a qual, no en tanto,
nada tern de mais surpreendente para a reflexao senao afirmar
"Eu sou medico", ou "Sou cidadao da republica francesa", e
com certeza apresenta menos dificuldades logicas do que pro-
mulgar "Eu sou urn homem", que, em seu pleno valor, so
pode querer dizer isto: "Sou semelhante aquele em quem, ao
reconhece-lo como homem, baseio-me para me reconhecer como
tal." Essas diversas formulas so saD compreensiveis, no final
das Contas, em referencia a verdade do "Eu e urn outro" , menos
fulgurante na intui~ao do poeta do que evidente aos olhos dopsicanalista.

Quem, senao nos, de questionar status objetivo desse
[eu] que uma evolu~ao historica propria de nossa cultura tende
a confundir com sujeito? Essa anomalia mereceria ser mani-
festada em suas incidencias particulares em todos os pIanos da
linguagem, e, para come~ar, no sujeito gramatical da primeira
pessoa em nossas Ifnguas, nesse "eu amo" que hipostasia a
tendencia num sujeito que a nega. Miragem impossivel, em
formas lingiiisticas entre as quais se alinham as mais antigas, e
onde sujeito aparece fundamentalmente na posi~ao de deter-
minativo ou de instrumento da a~ao.

Deixemos por aqui a critica de todos os abusos do cogito
ergo sum, para lembrar que eu, em nOSsaexperiencia, representa
o centro de todas as resistencias ao tratamento dos sintomas.
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Essa concepc;ao faz-nos compreender a agressividade impli-
cada nos efeitos' de todas as regress6es, de todos os abortamentos,
de todas as recusas do desenvolvimento tfpico do sujeito, e
especialmente no plano da realizac;ao sexual, ou, mais exatamen-
te, no interior de cada uma das grandes fases determinadas na
vida humana pelas metamorfoses libidinais cuja grande func;ao
a analise demonstrou: desmame, Edipo, puberdade, maturidade,
ou maternidade, ou mesmo clfmax involutivo. E dissemos, muitas
vezes, que a enfase inicialmente depositada pela doutrina nas
represalias agressivas do conflito edipiano no sujeito correspon-
deu ao fato de que os efeitos do complexo foram inicialmente
percebidos nos fracassos de sua sOluc;ao.

Nao e preciso salientar que uma teoria coerente da fase
narcfsica esclarece a realidade da ambivaIencia propria das
"puls6es parciais" da escopofilia, do sadomasoquismo e da
homossexualidade, assim como formalismo estereotipado e 11
cerimonial da agressividade que neles se manifesta: visamos aqui
o aspecto, freqUentemente muito pouco "reconhecido", da
apreensao do outro no exercfcio de algumas dessas pervers6es,
a seu valor subjetivo, a rigor bem diferente das reconstruc;6es
existenciais, alias muito cativantes, que urn Jean-Paul Sartre
soube fornecer dela.

Quero ainda indicar de passagem que a func;ao decisiva que
conferimos imago do corpo proprio, na determinac;ao da fase
narcfsica, permite compreender a relac;ao clfnica entre as ano-
malias congenitas da Iateralizac;ao funcional (sinistrismo) e todas
as formas de inversao da normalizac;ao sexual e cultural. Isso
nos lembra papel atribufdo ginastica no ideal do "belo e
born" da educac;ao antiga, e nos leva tese social com que
conclufmos.

estaria suficientemente demonstrada pelo fato de ela ser habi-
tualmente confundida, na moral mediana, com a virtude da forc;a.
Compreendida, mui justificadamente, como significativa de urn
desenvolvimento do eu, ela e tida como sendo de urn uso social
indispensavel, e tao comumente aceita nos costumes que, para
aquilatar sua particularidade cultural, e preciso nos imbuirmos
do sentido e das virtudes eficazes de uma pratica como a do
jang na moral publica e privada dos chineses.

Ainda que isso fosse supertluo, prestfgio da ideia da luta
pela vida seria suficientemente atestado pelo sucesso de uma
teoria que conseguiu tornar aceitavel a nosso pensamento, como
explicac;ao valida dos desenvolvimentos da vida, uma selec;ao
baseada na simples conquista do espac;o pelo animal. Do mesmo
modo, 0 sucesso de Darwin parece dever-se a ele haver projetado [1211

as predac;6es da sociedade vitoriana e a euforia economica que
sancionou a devastac;ao social que ela inaugurou em escala
planetaria, e a have-I as justificado pela imagem de urn laissez-
faire dos devoradores mais fortes em sua competic;ao pOl' sua

presa natural.
Antes dele, no entanto, Hegel havia fornecido a teoria perene

da func;ao propria da agressividade na ontologia humana, pare-
cendo profetizar a lei ferrea de nossa epoca. Foi do conflito entre
o Senhor eo Escravo que ele deduziu todo progresso subjetivo
e objetivo de nossa historia, fazendo surgir dessas crises as
sfnteses que representam as formas mais elevadas do status da
pessoa no Ocidente, do est6ico ao cristao, e ate ao futuro cidadao
do Estado Universal.

Aqui, indivfduo natural e tido pOl' nada, ja que sujeito
humano efetivamente e diante do Senhor absoluto que Ihe e
dado na morte. A satisfa'rao do desejo humano s6 e possfvel se
mediatizada pelo desejo e pelo trabalho do outro. Se, no conflito
entre Senhor e Escravo, e reconhecimento do homem pelo
homem que esta em jogo, e tambem numa negac;ao radical, dos
valores naturais que ele e promovido, ou seja, que se exprime
na tirania esteril do senhor ou na tirania fecunda do trabalho.

Sabemos da armadura conferida pOl' essa doutrina profunda
ao espartaquismo construtivo do escravo, recriado pela barbarie

do seculo darwiniano.
A relativizac;ao de nossa sociologia, pela compilac;ao cientffica

das formas culturais que destrufmos no mundo, e igualmente as

Tal nOf;iio da agressividade, como uma das coorde-
nadas intencionais do eu humano, e especialmente relativa
categoria do espaf;o, faz conceber seu papel na neurose

moderna e no mal-estar da civilizariio

Queremos aqui apenas descortinar uma perspectiva sobre os
vereditos que nos permite nossa experiencia na ordem social
atual. A preeminencia da agressividade, em nossa civilizac;ao ja
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analises, marcadas por tra~os verdadeiramente psicanalfticos, em
que a sabedoria de urn Platao nos mostra a dialetica comum as
paix6es da alma e da polis, podem esclarecer-nos sobre a razao
dessa barbarie. Trata-se, para dize-Io no jargao que corresponde
a nossas abordagens das necessidades subjetivas do homem da
ausencia crescente de todas as satura~6es do supereu e do ideal
do ~u que sao realizadas em todo tipo de formas organicas das
socledades tradicionais, formas estas que vao dos ritos da inti-
midade cotidiana as festas periodicas em que se manifesta a
c?~unidade. Ja nao as conhecemos senao sob os aspectos mais
mtldamente degradados. Mais ainda, por abolir a polaridade
cosmica dos princfpios masculino e feminino, nossa sociedade
conhece todas as incidencias psicologicas proprias do chamado I
fenomeno moderno da luta entre os sexos. Comunidade imensa
n? limite entre a anarquia "democratica" das paix6es e se~
mvelamento desesperado pelo "grande zangao alado" da tirania
narcfsica, esta claro que a promo~ao do eu em nossa existencia
leva, ~onforme a concep~ao utilitarista do homem que a secunda,
~ reahzar cada vez mais 0 hornem como indivfduo, isto e, num
lsolamento anfmico sempre mais aparentado com sua derreli~ao
original.

C~rr:lat!va~e~t~, ao que parece, ou seja, por raz6es cuja
contmgencla hlstonca repousa numa necessidade que algumas
de nossas considera~6es permitem discernir, estamos engajados
num projeto tecnico em escala da especie: 0 problema e saber
se 0 co~f1ito entre 0 Senhor e 0 Escravo encontrara sua solu~ao
no servl~O do automato, se uma psicotecnica que ja se revela
prenhe de aplica~6es cada vez mais precisas se empenhara em
fornecer condutores de bolidos e supervisores de centrais regu-
ladoras.

A no~ao do papel da simetria espacial na estrutura narcfsica
do homem e essencial para lan~ar as bases de uma analise
p~icologica do espa~o, da qual so podemos aqui indicar 0 lugar.
~l~a';l0s que a psicologia animal revelou-nos que a rela~ao do
md~vlduo com urn certo campo espacial e, em algumas especies,
soclalmente demarcada, de uma maneira que a eleva a categoria
do pertencimento subjetivo. Diremos que e a possibilidade sub-
jetiva da proje~ao especular de tal campo no campo do outro
que confere ao espa~o humano sua estrutura originalmente "geo-
metrica" , estrutura que preferirfamos chamar de caleidosc6pica.

Assim e, pelo menos, espa~o onde se desenvolve conjunto
de imagens do e que vem juntar-se ao espa~o objetivo da
realidade. Mas porventura ele nos oferece uma base garantida?
No proprio "espa~o vital" onde se desenvolve a competi~ao
humana sempre mais acirrada, urn observador estelar de nossa
especie concluiria por necessidades de evasao de efeitos singu-
lares. Mas, acaso a extensao conceitual a que acreditamos ter
conseguido reduzir 0 real nao parece recusar ainda mais seu
apoio ao pensamento fisicalista? Assim, por ter levado nosso
domfnio aos confins da materia, nao ira esse espa~o "realizado" ,
que nos faz parecerem ilusorios os grandes espa~os imaginarios [123]

onde se movimentavam as livres fantasias dos antigos sabios,
por sua vez, desvanecer-se num bramido do fundo universal?

Sabemos, de qualquer modo, por onde procede nossa adap-
ta~ao a essas exigencias, e que a guerra revela-se cada vez mais
a parteira obrigatoria e necessaria de todos os progressos de
nossa organiza~ao. Seguramente, a adapta~ao dos adversarios
em sua oposi~ao social parece progredir para urn concurso de
formas, porem podemos indagar-nos se este e motivado por uma
alian~a na necessidade ou pela identifica~ao cuja imagem Dante
nos mostra, em seu Inferno, num beijo mortal.

Alem do mais, nao parece que 0 indivfduo humano, como
material de tal luta, seja absolutamente infalfvel. E a detec~ao
dos "maus objetos internos", responsaveis pelas rea~6es (que
podem ser muito caras em equipamentos) de inibi~ao e escalada
dos acontecimentos, detec~ao a qual recentemente aprendemos
a proceder mediante os elementos das tropas de choque, da
avia~ao de ca~a, do para-quedas e dos grupos de assalto, prova
que a guerra, depois de muito nos haver ensinado sobre a genese
das neuroses, mostra-se talvez exigente demais em materia de
sujeitos cada vez mais neutros numa agressividade cujo patetico
e indesejavel.

Nao obstante, tambem quanto a isso temos algumas verdades
psicologicas a introduzir, quais sejam, 0 quanto 0 pretenso
"instinto de conserva~ao" do tende a enfraquecer na vertigem
da domina~ao do espa~o e, sobretudo, quanto 0 medo da morte,
do "Senhor absoluto", suposto na consciencia por toda uma
tradi~ao filosOfica desde Hegel, esta psicologicamente subordi-
nado ao medo narcfsico da lesao do corpo proprio.
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. Nao _nos parece vao ter sublinhado a relacrao mantida com a
dlm~n~~o do espacro por uma tensao subjetiva, que, no mal-estar
da Clvl!Jzacrao, vem corroborar a da angustia, tao humanamente
abord~da por Freud, e que se desenvolve na dimensao temporal.
Tambem a esta esclarecerfamos facilmente por significacroes
contemporaneas de duas filosofias que corresponderiam as que
acabamos de evocar: a de Bergson, por sua insuficiencia natu-
ralista, e a de Kierkegaard, por sua significacrao dialetica.

Somente no cruzamento dessas duas tensoes dever-se-ia con-
templar a. assuncrao, pelo homem, de seu despedacramento origi- II
nal, medIante que podemos dizer que a cada instante ele
co.nstit,ui. seu mundo atraves de seu suicfdio, e cuja experiencia
pSlcolo~lca Freud teve a audacia de formular, por mais paradoxal
~~e ~eJa sua expressao em termos biologicos, isto e, como
mstmto de morte".

No homem "Iiberado" da sociedade moderna, eis que esse
~espedacramento revela, ate fundo do ser, sua pavorosa fissura.

E ~ neurose de ~u.t~punicrao, com os sintomas histerico-hipocon-
dnacos de suas mlblcroes funcionais, com as form as psicastenicas
de ~u~s des.realizacroes do outro ~ do mundo, com suas seqiiencias
SOCialSde fTacasso e de crime. E essa vftima comovente, evadida
de alhures, inocente, que rompe com exflio que condena
homem moderno a mais assustadora gale social, que acolhemos
qu~n?o ela ve~ a nos; e para esse ser de nada que nossa tarefa
cotldlana conslste em reabrir caminho de seu senti do numa
frat~rni~ade discreta em relacrao a qual sempre somos por demais
deslguals.

Introdur;;iio teorica as funr;;oes
da psicandlise em criminologia

COMUNICA<;:Ao PARA A XIII CONFERENCIA DOS

PSICANALISTAS DE LiNGUA FRANCES A (29 DE MAIO DE 1950),

. EM COLABORA<;:Ao COM MICHEL CENAC

Sc a teoria nas ciencias ffsicas nunca escapou realmente a
l'xigencia de coerencia interna que constitui proprio movimento
do conhecimento, as ciencias do homem, por se encarnarem em
l'omportamentos na propria realidade de seu objeto, nao podem
l'ludir a questao de seu sentido, nem fazer com que a resposta

imponha em termos de verdade.

Que a realidade do homem implique esse processo de reve-
1,,'ao, eis af urn fato que fundamenta para alguns pensar a historia
OInOuma dialetica inscrita na materia; e inclusive uma verdade

qne nenhum ritual de protecrao "behaviorista" do sujeito frente
seu objeto ha de castrar com sua agudeza criadora e mortal,
que faz do proprio estudioso, devoto do "puro" conhecimento,

responsavel em primeiro grau.

Ninguem sabe disso melhor que psicanalista, que, no en-
lI'ndimento do que Ihe confia seu sujeito assim como no manejo
tillS comportamentos condicionados pela tecnica, age por uma

ll'vclacrao cuja verdade condiciona a eficacia.
I'or outro lado, nao seria a busca da verdade que constitui
ohjeto da criminologia na ordem das coisas judiciarias, e

Illlhcm que unifica suas duas faces: a verdade do crime em
race policial, a verdade do criminoso em sua face antropo-
'a?

I~m que contribuem para essa busca a tecnica que norteia
1I11SS0 dialogo com 0 sujeito e as nocr6es que nossa experiencia

iniu em psicologia, eis problema que constituira hoje nosso
pi oposito: menos para falar de nossa contribuicrao ao estudo da


