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Neste texto, as traduções para o português de todas as citações publicadas
apenas em línguas estrangeiras foram feitas por nós.

Apre sen ta ção
Há tan tas in jus ti ças, gran des e pe que nas, que afe tam pes soas au tis ‐
tas. Ne nhuma delas está des vin cu lada das in jus ti ças que acon te cem
com as ou tras. Ne nhuma delas é única. (...) Minha ta refa aqui é es ca ‐
lar os pe nhas cos da lin gua gem e gri tar para vocês o pa drão de uma
ou mais in jus ti ças. 
Mel Baggs, Up in the clouds and down in the val ley: my rich ness and
yours (2010, parágrafo 1).

Mel Baggs está sen tade de frente para a câ mera no cen tro do en qua‐ 
dra mento. É uma pes soa branca, gorda, 1 tem um ca belo preto curto e
veste uma roupa preta. O quarto está es curo e à es querda há uma es‐ 
tante de li vros. Sua boca e seus olhos estão le ve mente en tre a ber tos.
À di reita, uma mesa. Mel tem um te clado em seu colo e apa rece com
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as mãos sobre as per nas, per ma ne cendo imó vel en quanto uma voz de
robô — uma tec no voz — co meça a falar, acom pa nhada pela le genda
ama rela:

As pes soas me per gun tam com frequên cia como é ser con si de rade
re tar dade, ou estar “prese em um corpo que pa rece re tar dado”. (...)
Este vídeo vai ser sobre o que sig ni fica ser viste como “re tar dade”,
mas pos si vel mente não vai ser o que você pensa que é. (Baggs,
2006a, 00�01-00�43)

Baggs usa uma voz sin té tica para se co mu ni car: o som que ou vi mos
ao fundo é uma lei tura di gi tal das pa la vras que tecla no com pu ta dor.
Na pró xima cena, a câ mera mos tra, em seu tor no zelo, uma con ten ção
mar rom, de couro e metal, que era amar rada às cri an ças para que não
se le van tas sem da cama du rante a noite nas ins ti tui ções de con fi na‐ 
mento por onde pas sou. A voz ele trô nica de clara: “Quando você é
amar rade ao lado de al guém, vocês estão no mesmo barco. Ró tu los
di ag nós ti cos são usa dos pela equipe so mente para di vi dir e con fun‐ 
dir” (Baggs, 2006a, 01�22-01�33). Mel pros se gue, então, di zendo que
pe di rem que se sinta ofen dide por ser cha made de “re tar dade” e se
dis tan cie dessa pa la vra o quanto antes é o mesmo que pe di rem que
es co lha uma ca te go ria mé dica em vez de uma ca te go ria so cial, re‐ 
nun ci ando os laços com as pes soas com que foi ins ti tu ci o na li zade e
re bai xando a si e a todas elas:

2

Eu sou cog ni ti va mente de fi ci ente. Isso sig ni fica que o jeito que eu
penso e aprendo não é um dos jei tos que a so ci e dade em que eu vivo
pla neja. (...) Pelos pa drões da so ci e dade em que eu vivo, al gu mas das
coi sas que eu aprendo mais de va gar são clas si fi ca das como atra sos
de de sen vol vi mento. (Baggs, 2006a, 01�55-02�37)

A voz sin té tica afirma que é cer teira a des cri ção do seu apren di zado
como mais lento para al gu mas coi sas, se to mado de acordo com cer‐ 
tos pa drões. Diz que, ape sar de dis cor dar do uso ex clu dente que o re‐ 
tardo toma e de apren der ou tras coi sas mais rá pido que o usual, não
sabe qual é o pro blema com a len ti dão: “só a ideia de ser de va gar em
al gu mas coi sas não de ve ria ser grande coisa” (Baggs, 2006a, 04�08-
04�14). “Pa re cer re tar dade” para as ou tras pes soas pode, de acordo
com Baggs, que rer dizer al gu mas coi sas. Seu corpo se mo vi menta
quando as pes soas não es pe ram e não se mo vi menta quando es pe ‐
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ram. Suas re a ções são pouco usu ais: “a es tru tura do meu corpo, es pe‐ 
ci al mente meu rosto e al gu mas ou tras par tes do corpo, lem bra al gu‐ 
mas das es tru tu ras cor po rais que os mé di cos pa re cem amar as so ciar
a isso que eles cha mam de ‘re tardo men tal’” (Baggs, 2006a, 04�48-
05�02). Elu es creve que esse é o modo como seu corpo se mexe, e não
o sente como uma pri são mais do que a maior parte das pes soas
sente.

Isso leva Mel a pen sar no con ceito de hu ma ni dade. Para mui tos, in‐ 
cluindo o aus tra li ano Peter Sin ger, como aponta Baggs, pes soas cog‐ 
ni ti va mente de fi ci en tes não são con si de ra das pes soas por in teiro. De
acordo com esse fi ló sofo da bi oé tica, pes soas que não con se guem se
con cei tu a li zar exis tindo de uma forma es pe cí fica devem ser clas si fi‐ 
ca das como “não- pessoas” — entre elas, as pes soas au tis tas: “Por essa
de fi ni ção, eu pas sei grande parte da minha vida como uma ‘não- 
pessoa’” (Baggs, 2006a, 08�17-08�24), anun cia a tec no voz le gen dada.
Baggs en xerga nessa de fi ni ção de au sên cia de hu ma ni dade o cerne da
vi o lên cia con tra a de fi ci ên cia cog ni tiva, em um mundo onde pen sar
como a norma é ser uma pes soa de ver dade. Como sua ob je ção não é
que as pes soas vejam seu corpo e seu apren di zado como “re tar da dos”,
então o pro blema está no que as pes soas pen sam que ser “re tar dade”
sig ni fica.

4

Se guindo os ques ti o na men tos ini ci ais pro pos tos no video About being
con si de red “re tar ded” (Sobre ser con si de rade “re tar dade”) por Mel
Baggs, ati vista au tista es ta du ni dense, este texto dis cute as con cep‐ 
ções nor ma ti vas do au tismo como dé fi cit e, no li mite, como au sên cia
de hu ma ni dade 2. Ali ando sua pro du ção a um re fe ren cial fe mi nista,
queer e dos es tu dos crí ti cos da de fi ci ên cia, co me ça mos in ves ti gando
as re la ções entre as tec no lo gias do gê nero, da raça e da se xu a li dade
com os trans tor nos men tais, pas sando pela co ne xão entre o di ag nós‐ 
tico de au tismo e o ca pi ta lismo con tem po râ neo. Em se guida, damos
des ta que a uma des cri ção crí tica da ra ci o na li dade mas cu lina, que
traça os li mi tes den tro dos quais o in di ví duo mo derno é en gen drado
como ideal re gu la tó rio na te le o lo gia nor ma tiva das te o rias psi co ló gi‐ 
cas do de sen vol vi mento e ma te ri a li zado pelas ins ti tui ções dis ci pli na‐ 
res, en fa ti zando suas re ver be ra ções nos dis cur sos e prá ti cas em
torno do au tismo. Per cor re mos as con tro vér sias a res peito da in de‐ 
pen dên cia na ar ti cu la ção entre as tec no lo gias da es crita e as pes soas
au tis tas, contrapondo- a à noção de in ter de pen dên cia ela bo rada pelos
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es tu dos crí ti cos da de fi ci ên cia. Em con clu são, bus ca mos fazer ouvir
afir ma ti vas contra- hegemônicas da per cep ção au tista, re tor nando
prin ci pal mente ao tra ba lho po lí tico de Mel Baggs para res sal tar a
sub ver são do mo vi mento da neu ro di ver si dade no in te rior das ca te go‐ 
rias mé di cas e psi co ló gi cas que de su ma ni zam o au tismo.

Antes de pros se guir, vale res sal tar que, como se pode notar, re cor re‐ 
mos ao uso da lin gua gem neu tra du rante o texto para fazer re fe rên cia
a Baggs, que era uma pes soa não- binária e pre fe ria ser cha made pelo
pro nome “they”, em in glês, tra du zí vel para o por tu guês como “elu”.
Para as pa la vras ge ne ri fi ca das, uti li za mos “e” em vez de “a” ou “o”. 3

Além disso, em bora a maior parte dos tex tos e ví deos aqui ci ta dos te‐ 
nham sido as si na dos pelo nome Amanda Baggs, pos si vel mente mais
co nhe cido, nos re fe ri mos sem pre, ao longo do ar tigo, à au to ria como
sendo de Mel Baggs, como pas sou a se cha mar. 4 Suas pro po si ções,
com a pre fe rên cia pelo pro nome neu tro e a es co lha de um novo
nome, são tam bém uma in ter ven ção lin guís tica: obrigam- nos a re di‐ 
men si o nar e tor nar outra a lin gua gem. Como ve re mos, isso é parte do
pro ce di mento do seu tra ba lho ques ti o na dor das nor mas de gê nero e
ra ci o na li dade.

6

Nesse per curso, co lo ca mos sua pro du ção em diá logo com ou tros tra‐ 
ba lhos — como o de Paul B. Pre ci ado, Gus tavo Hen ri que Rückert e
Erica Bur man— não para, assim, po der mos even tu al mente va li dar,
com ar gu men tos aca dê mi cos ins ti tu ci o na li za dos, o que Mel Baggs
disse e/ou es cre veu, mas para, pelo con trá rio, in sis tir nos pon tos em
que sua pro du ção nos con vida, com sua ges tu a li dade e sua mu si ca li‐ 
dade pró prias, a ir além do que já consta na li te ra tura exis tente. Esse
mo vi mento nos per mite cons truir uma aná lise crí tica e in ter dis ci pli‐ 
nar sobre a lin gua gem nor ma tiva a res peito do au tismo que tenha
como eixo a sin gu la ri dade da sua in ter ven ção no cru za mento entre
di fe ren tes cam pos das ci ên cias hu ma nas e so ci ais, es pe ci al mente
pelo modo como sua abor da gem sobre a neu ro di ver si dade pode in‐ 
ter ro gar e en ri que cer a psi co lo gia, o fe mi nismo e os es tu dos da de fi‐ 
ci ên cia.
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Gê nero, raça e se xu a li dade na
tec no lo gia dos trans tor nos men ‐
tais
Os es cri tos de Mel Baggs, como a in tro du ção pode nos mos trar, são
pau ta dos pelo mo delo so cial da de fi ci ên cia (Mello, 2010; Min gus, 2017;
Alves, 2020). Nele, a in ca pa ci dade não é vista como uma con di ção
ine rente aos cor pos, mas como uma ca te go ria e uma ex pe ri ên cia pro‐ 
du zi das a par tir da re la ção es ta be le cida entre esses cor pos e um es‐ 
paço e uma lin gua gem que os in ca pa ci tam (Baggs, 2010) — o que in‐ 
clui as ins ti tui ções e as prer ro ga ti vas mé di cas e psi co ló gi cas.

8

De ma neira aná loga, dé ca das atrás, a crí tica fe mi nista es ta du ni dense
Te resa de Lau re tis (2019) de fi nia o gê nero como uma ca te go ria re la ci‐ 
o nal que é pro duto e pro cesso de di fe ren tes tec no lo gias so ci ais.
Essas tec no lo gias, tanto ma te ri ais quanto se mió ti cas, são nos sas prá‐ 
ti cas dis cur si vas ins ti tu ci o na li za das e co ti di a nas. É que, como a de fi‐ 
ci ên cia, o gê nero “não é uma con di ção na tu ral” (De Lau re tis, 2019,
p. 126) ou que possa ser re du zida à bi o lo gia. São as tec no lo gias po lí ti‐ 
cas, ar tís ti cas e ci en tí fi cas, entre ou tras, que en gen dram ex pe ri ên cias
pela cons tru ção de novas re la ções entre en ti da des es pe cí fi cas, pro‐ 
du zindo efei tos con cre tos em cor pos e com por ta men tos. Elas fa bri‐
cam o nosso per ten ci mento às ca te go rias rí gi das, as si mé tri cas e mu‐ 
tu a mente ex clu den tes de gê nero: o mas cu lino e o fe mi nino. Resta nos
de bru çar mos sobre como fun ci o nam al guns de seus me ca nis mos.

9

Os ma nu ais de psi co di ag nós tico são uma das di fe ren tes for mas que
essas tec no lo gias podem tomar. Assim como po de mos con si de rar,
com De Lau re tis (2019), que nos sas ex pe ri ên cias são ar ti cu la das de
modo bas tante na tu ra li zado ao corpo bi o mé dico pela tec no lo gia do
gê nero atra vés da noção de “di fe rença se xual”, a an tro pó loga bra si‐ 
leira Fa bíola Roh den (2009) es creve que, a par tir de sua ter ceira edi‐ 
ção, o Ma nual Di ag nós tico e Es ta tís tico de Trans tor nos Men tais
(DSM), pro du zido pela As so ci a ção Ame ri cana de Psi qui a tria (APA),
marca a pas sa gem de uma abor da gem psi cos so cial — in flu en ci ada
prin ci pal mente pela psi ca ná lise — para uma con cep ção es tri ta mente
bi o ló gica dos trans tor nos men tais. De Lau re tis (2019) e Roh den
(2009) con si de ram então que tanto o sexo quanto o trans torno men ‐
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tal não são dados, mas pro du tos de uma ma te ri a li za ção na tu ra li zante
e bi o lo gi zante re a li zada por um con junto de tec no lo gias — que en vol‐ 
vem tam bém atra ves sa men tos em ter mos de raça (Silva, 2019) e se xu‐ 
a li dade (Fou cault, 2015).

Como apon tam as psi có lo gas bra si lei ras Re gina Oli veira e Maria da
Con cei ção Nas ci mento (2018, pp.  136-137), no co meço do sé culo XX,
ex po en tes da psi qui a tria no Bra sil, par tindo do po si ti vismo eu ro peu,
vão re cor rer à bi o lo gia para fa bri car uma ex pli ca ção ra cial para ques‐ 
tões ur ba nas, econô mi cas e po lí ti cas pos tas pelas trans for ma ções no
modo de pro du ção ca pi ta lista. Em bar cada em uma po lí tica hi gi e nista
rumo a um “aper fei ço a mento da raça” para o “pro gresso na ci o nal”, a
psi qui a tria foi um dos prin ci pais ve to res de con so li da ção do ra cismo
ci en tí fico no Bra sil e no mundo, apoiando- se em te o rias da de ge ne ra‐ 
ção e da he re di ta ri e dade para es ti mu lar in ter na ções psi quiá tri cas,
além de prá ti cas eu gê ni cas como a es te ri li za ção de pes soas ne gras e
mes ti ças. A ar tista e fi ló sofa bra si leira De nise Fer reira da Silva (2019)
dis cute como essa tec no lo gia ra cial criou jus ta mente, com a ajuda da
fi lo so fia eu ro peia e da an tro po lo gia co lo nial, fundando- se nos pi la res
mo der nos da se pa ra bi li dade, da de ter mi na bi li dade e da se quen ci a li‐ 
dade, uma ver são tem po ral da di fe rença cul tu ral, des crita como con‐ 
traste entre uma raça (branca) mais ci vi li zada e de sen vol vida e ou tras
raças (não bran cas) mais pri mi ti vas e atra sa das (ou seja, re tar da das),
tanto em sen ti dos so ci ais quanto evo lu ti vos.
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No caso do DSM, o aban dono da pers pec tiva psi cos so cial acar re tou,
pelo menos desde 1980, o au mento no nú mero de trans tor nos e uma
nova bi o lo gi za ção da ex pe ri ên cia hu mana a par tir de uma ali ança
cres cente entre psi qui a tria, neu ro ci ên cia e in dús tria far ma cêu tica.
Di fe ren tes agen tes so ci ais ga nham a par tir de então a im por tân cia de
con fe rir le gi ti mi dade às novas ca te go rias que foram sendo fa bri ca das,
entre eles os pes qui sa do res (como um lugar a ser ocu pado pri o ri ta ri‐ 
a mente por ho mens he te ros se xu ais, bran cos, entre ou tros mar ca do‐
res so ci ais). A eles cabe a cri a ção de um novo mer cado e de novos
con su mi do res: “Nesse pro cesso, que co meça com a de fi ni ção das
clas si fi ca ções e di ag nós ti cos, pa ra le la mente vai se ‘cri ando’ a do ença,
o tra ta mento e a po pu la ção a ser tra tada” (Roh den, 2009, p.  103).
Entre essas cri a ções, a “Dis fun ção Se xual Fe mi nina” chama a aten ção
de Roh den (2009, p. 102) como “um caso clás sico de tá tica de pro mo‐ 
ção de uma nova do ença pela in dús tria far ma cêu tica e ou tros agen tes
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da me di ca li za ção como jor na lis tas, pro fis si o nais de saúde, em pre sas
de pro pa ganda e re la ções pú bli cas, etc.”.

Par tindo das novas pa to lo gias se xu ais, Roh den (2009) en con tra, tanto
nas pré- concepções sobre a se xu a li dade sus ten ta das pelas pes qui sas
quanto no que é trans mi tido pelas prá ti cas so ci ais quando novos di‐ 
ag nós ti cos e tra ta men tos estão sendo fa bri ca dos, um mo vi mento de
pro du ção e re pro du ção de es te reó ti pos de gê nero. En con tra ainda
uma pers pec tiva emi nen te mente mas cu lina nes sas for mu la ções, por
de fi ni rem a se xu a li dade fe mi nina como mis te ri osa e di fí cil de ser es‐ 
tu dada, sem pre pres su pondo a he te ros se xu a li dade. As téc ni cas de
ma te ri a li za ção dos trans tor nos men tais — como a in ter na ção, a es te‐ 
ri li za ção, os psi co fár ma cos e o DSM — apa re cem ao mesmo tempo
como cri a tu ras e cri a do ras das nos sas ex pe ri ên cias gen dra das, ra ci a‐ 
li za das e se xu ais. Isso quer dizer que a tec no lo gia do trans torno men‐ 
tal está in ti ma mente co nec tada às tec no lo gias do gê nero, da raça e
da se xu a li dade.

13

O fi ló sofo queer es pa nhol Paul B. Pre ci ado (2013) chega a apon tar uma
as so ci a ção ge né tica entre gê nero e trans torno men tal na con tem po‐ 
ra nei dade: a noção de au tismo como co nhe ce mos foi cri ada na
mesma época e no mesmo local — Uni ver si dade Johns Hop kins — em
que o con ceito mé dico de gê nero es tava sendo ela bo rado pelo psi có‐ 
logo e se xó logo ne o ze lan dês John Money para re de sig nar os cor pos
dos bebês in ters se xu ais em di re ção à mas cu li ni dade ou à fe mi ni li dade
nor ma ti vas. A clas si fi ca ção de “Au tismo In fan til” foi lá fir mada por Leo
Kan ner, um psi qui a tra aus tríaco ra di cado nos Es ta dos Uni dos. Anos
de pois, outro psi qui a tra aus tríaco, cha mado Hans As per ger, de fi niu o
que in ti tu lou “Psi co pa to lo gia Au tista”. Não pre ten de mos es go tar, aqui,
as com ple xas re la ções entre Kan ner e As per ger, tam pouco tra tar de
ques tões ainda assim re le van tes como a de sas sis tên cia nas re la ções
entre gê nero e au tismo. Que re mos ape nas res sal tar que as ca rac te ri‐ 
za ções que eles for ja ram entre as dé ca das de 1940 e 1950 levam Pre‐ 
ci ado (2013) a ver aí o nas ci mento da nova en fer mi dade, do novo
corpo in ca pa ci tado da pro du ção pós- fordista, em que as com pe tên‐ 
cias cog ni ti vas e re la ci o nais se trans for ma ram em gran des fon tes de
valor — o que fez com que o que hoje se tor nou a cons te la ção
“autismo- síndrome de As per ger” só pu desse co me çar a se con so li dar
neste mo mento. Eis o que Pre ci ado (2013, 1�21�20-1�22�50) en con tra
nes sas des cri ções:
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Pri meiro, re chaço ou au sên cia da ca pa ci dade lin guís tica — com o que
está claro que o au tista não po derá ser um pro du tor se mió tico; mo ‐
vi men tos de au to es ti mu la ção rít mi cos que põem em pe rigo ou que
im pos si bi li tam todo con tato so cial do au tista; trans torno co mu ni ca ‐
tivo que faz com que o en fermo não es ta be leça con tato vi sual apto
para a in te ra ção so cial — e pen sar que as for mas de pro du ção que
estão sendo pos tas em mar cha a par tir dos anos 50-60, essas for mas
de pro du ção cog ni tiva têm a ver com a co mu ni ca ção so cial (...); e
ade mais é so li tá rio, ilhado e não emo ci o nal. (...) De modo que o au ‐
tista apa rece não so mente como uma pa to lo gia cog ni tiva, senão
como uma pa to lo gia do so cial, do econô mico e como o li mite mesmo
do po lí tico.

Já co me ça mos a per ce ber na apre sen ta ção deste texto como Mel
Baggs (2006a) burla essa des cri ção atra vés da es crita, além de mo bi li‐ 
zar outra noção po lí tica de laço so cial que não a dos di ag nós ti cos da
in dús tria mé dica. Dis cu ti re mos adi ante o que elu vai dizer sobre a
con cep ção das pes soas au tis tas como pes soas que vivem em um
mundo só delas. Por en quanto, im porta mar car que: a cri a ção de di‐ 
ag nós ti cos e con su mi do res para as in dús trias dos trans tor nos men‐
tais toma a par tir daí grande im por tân cia; as ca te go rias psi não são
neu tras; o au tismo surge como essa es pé cie de li mite do modo de
pro du ção sócio- cognitivo.

15

Ra ci o na li dade mas cu lina e ins ti ‐
tui ções mo der nas
No ca pi ta lismo con tem po râ neo, então, “o de sejo se xual e a do ença
com par ti lham a mesma pla ta forma de pro du ção e cul tivo: sem os su‐ 
por tes téc ni cos, far ma cêu ti cos e mi diá ti cos ca pa zes de materializá- 
los, eles não exis tem” (Pre ci ado, 2018, p. 56). Pre ci ado (2013) en xerga,
desde me a dos do sé culo XX, o nas ci mento do au tismo como a pa to lo‐ 
gia de uma nova era. Mas a crí tica que Roh den (2009) ela bora à pers‐ 
pec tiva he te ros se xual mas cu lina na pró pria con cep ção dos ma nu ais
de di ag nós tico dos trans tor nos men tais le vanta ainda, na com pa nhia
de Mel Baggs (2006a), outra ques tão sobre as re la ções entre gê nero e
au tismo além de um mesmo mo mento e local de nas ci mento — posta
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pela pró pria ideia de so ci a bi li dade que de li neia as con cep ções do au‐ 
tismo.

É que a pro du ção teó rica é outro lugar em que a tec no lo gia do gê‐ 
nero tra ba lha seus me ca nis mos (De Lau re tis, 2019) — e aqui vale res‐ 
sal tar as te o rias psi ca na lí ti cas e da psi co lo gia do de sen vol vi mento, já
que é tam bém atra vés das pres cri ções es ta be le ci das por pes qui sas
nes ses cam pos que o au tismo pode vir a ser pa to lo gi zado, como su‐ 
gere Baggs (2006a), como um atraso no de sen vol vi mento, um re tardo
men tal e uma au sên cia de hu ma ni dade. Não se trata de ge ne ra li zar as
crí ti cas a tais abor da gens, to mando a parte pelo todo — re co nhe ce‐ 
mos a pre sença de vozes dis so nan tes no in te rior des sas mes mas te o‐ 
rias. Nossa pro posta é, antes, tomar Mel Baggs como guia para pro‐ 
ble ma ti zar al gu mas pro du ções pon tu ais no campo psi po si ci o na das
nor ma ti va mente em re la ção ao gê nero e/ou ao au tismo.

17

Pas se mos, pri mei ra mente, por como psi ca na lis tas ou uma de ter mi‐ 
nada psi ca ná lise pro du zi ram (e se guem pro du zindo) lei tu ras teó ri cas
mar ca das por uma ma triz hi e rár quica de gê nero — car re gando mui‐ 
tas vezes efei tos de sen vol vi men tis tas. A psi ca na lista es ta du ni dense
Jes sica Ben ja min (1987), ao ana li sar as re la ções de do mi na ção no
Com plexo de Édipo e as cres cen tes pre o cu pa ções com o nar ci sismo
ao redor da dé cada de 80, nota como al gu mas lei tu ras da te o ria psi‐ 
ca na lí tica são es pe ci al mente pre o cu pa das com a di fe rença, a se pa ra‐ 
ção e a dis tân cia, cri ando com isso for mas par ti cu la res de in di vi du a li‐ 
dade e li ber dade vis tas a par tir da ex pe ri ên cia mas cu lina. Essa se pa‐ 
ra ção acon tece pelo re pú dio do vín culo (as so ci ado com a de pen dên‐ 
cia à mãe) e da fe mi ni li dade atra vés da sua do mi na ção, que cul mi nará
pa ra do xal mente em uma so ci a li za ção de su cesso, na au to no mia do
ego e na in de pen dên cia em re la ção ao am bi ente. Assim nasce o
homem so cial ar ti cu lado à ra ci o na li dade ins tru men tal mas cu lina, ou
seja, à ma te ri a li za ção da razão no mundo so cial oci den tal. A au tora
qua li fica essa ra ci o na li dade como mas cu lina por que, nessa ver são li‐ 
near da in di vi du a li za ção, ape nas o polo mas cu lino com porta o su jeito.
Se guindo essa te le o lo gia psi ca na lí tica (de ins pi ra ções car te si a nas e
pi a ge ti a nas), Ben ja min su bli nha como o fe mi nino é lo ca li zado em um
ponto re tar dado, de su ma ni zado e ob je ti fi cado: “Um su jeito não é
mais al guém que nutre os ou tros, que se iden ti fica com os ou tros. Ele
é acima de tudo de fi nido por sua opo si ção a um mundo de ob je tos,
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na tu reza, mu lher, tudo que é outro” (Ben ja min, 1987, p. 236, grifo da
au tora).

Isso nos leva à cri a ção his tó rica dessa ra ci o na li dade mas cu lina, que
coin cide, como mos tra Sil via Fe de rici (2017), com a con so li da ção do
ca pi ta lismo mer can til eu ro peu. A fi ló sofa fe mi nista ita li ana afirma que
os con cei tos mo der nos de Es tado e in di ví duo são em grande parte
tri bu tá rios da des trui ção em larga es cala de toda uma cul tura co mu‐ 
ni tá ria entre as mu lhe res sob a acu sa ção de bru xa ria, que eram mor‐
tas ou pu ni das por car re ga rem outra re la ção com os ob je tos, a na tu‐ 
reza e o co nhe ci mento. O mesmo ocor reu com os povos ra ci a li za dos,
acu sa dos de fei ti cei ros, que vi nham sendo co lo ni za dos, es cra vi za dos,
ca te qui za dos e ex ter mi na dos. No sé culo XVII, foi tam bém em de tri‐ 
mento dessa re la ção má gica com o mundo que os fi ló so fos René Des‐ 
car tes e Tho mas Hob bes, fran cês e in glês res pec ti va mente, for mu la‐ 
ram a razão como con trole sobre o corpo, a na tu reza e o fe mi nino.
Esse con trole ra ci o nal se daria pela sub mis são a uma au to ri dade
maior, pela sub ju ga ção ob je ti fi cante do mundo ou pela do mi na ção
men tal de seus pró prios ins tin tos. Muito si mi lar à crí tica de Jes sica
Ben ja min (1987), que chega a apon tar que o mé dico aus tríaco Sig‐ 
mund Freud, ao in ven tar a psi ca ná lise, não pôde es ca par do mesmo
ideal de au to no mia e do mesmo im pe ri a lismo em re la ção à na tu reza
que car re ga vam as con cep ções ra ci o na lis tas de Des car tes.

19

O in di ví duo dis ci pli nado que o ra ci o na lismo ima gi nou teve que es pe‐ 
rar ao menos mais dois sé cu los, com o sur gi mento dos Estados- 
nação e do ca pi ta lismo in dus trial, para se con so li dar nas ins ti tui ções
mo der nas (Fe de rici, 2017), que se tor na ram lo cais pri vi le gi a dos para a
ma te ri a li za ção do du a lismo sujeito- objeto fun dante da ra ci o na li dade
mas cu lina. Már cio Alves da Fon seca (2014), fi ló sofo bra si leiro, em um
texto a res peito dos es cri tos do fi ló sofo fran cês Mi chel Fou cault,
afirma que as ins ti tui ções dis ci pli na res nas cen tes no sé culo XIX são
tec no lo gias de ob je ti va ção e sub je ti va ção que visam à fa bri ca ção do
in di ví duo mo derno. Nessa pers pec tiva pro du tiva, se uma das ins ti tui‐ 
ções que sur gem nesse pe ríodo é o hos pi tal psi quiá trico, es paço de
re clu são e tra ta mento onde his to ri ca mente os cor pos au tis tas foram
e são me di ca li za dos, a cri a ção de um do ente men tal é o su cesso de
uma in ter na ção, pois que a do ença men tal quando aci o nada põe em
fun ci o na mento os ins tru men tos dis ci pli na res e con fes si o nais que a
pro du zi ram e con cre tiza suas fun ções. Atra vés da ob je ti fi ca ção dis ci ‐
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pli nar e da sub je ti va ção con fes si o nal, a pa to lo gi za ção fun ci ona como
um pro ce di mento de in di vi du a li za ção — é por isso que Mel Baggs
(2006a) pre fere reapropriar- se do “re tardo men tal” como uma ca te‐ 
go ria so cial, e não como uma ca te go ria mé dica, cujo di ag nós tico
serve para se pa rar mais do que vin cu lar as cri an ças que eram con ti‐
das na cama du rante a noite nas ins ti tui ções que per cor re ram sua
vida. Baggs dis puta o termo, co lo cando em xeque nar ra ti vas de ex clu‐ 
são e pa to lo gi za ção de cor pos como o seu. A des pa to lo gi za ção e a co‐ 
le ti vi za ção da ex pe ri ên cia podem levar à sua trans for ma ção.

Au tismo e psi co lo gia do de sen vol vi ‐
mento hu mano
Ao lado das pers pec ti vas mas cu li nas na psi ca ná lise e no ra ci o na lismo,
a psi co lo gia do de sen vol vi mento é mais um ele mento na pro du ção de
uma te le o lo gia nor ma tiva do cres ci mento em eta pas que cul mi nará
em um adulto hu mano pre ten sa mente uni ver sal. A psi có loga fe mi‐ 
nista bri tâ nica Erica Bur man (2017) afirma que dois dos prin ci pais le‐ 
ga dos dei xa dos pelo sé culo XIX para a psi co lo gia do de sen vol vi mento
de 1970 — que foi cri ada na es teira das te o rias cog ni ti vis tas — são
uma pri o ri dade dada à bi o lo gia e uma di vi são entre “so cial” e “não so‐ 
cial”. Tanto o or ga nismo bi o ló gico quanto o sis tema so cial são tidos
como ter mos pre vi a mente dados e se pa ra dos um do outro. O de sen‐ 
vol vi mento da cri ança é pen sado como uma re pe ti ção da evo lu ção da
es pé cie, sendo pri vi le gi ada a che gada à mente de um adulto aca bado,
en fa ti zando, mais do que o pro cesso, um pro duto final es pe cí fico. O
psi qui a tra mar ti ni cano Frantz Fanon (2020) já aler tava que a pre ten‐ 
são à uni ver sa li dade de pres su pos tos ci vi li za tó rios oci den tais não
leva em conta as di fe ren tes con di ções de vida, im pli cando em uma
ra ci a li za ção dos povos co lo ni za dos que os des cre veu como “pri mi ti‐ 
vos” e “dé beis men tais”. Essa foi tam bém uma das crí ti cas de Ben ja min
(1987) a uma te o ria psi ca na lí tica do homem so cial que fo ca liza um re‐ 
sul tado pres crito, a ra ci o na li dade mas cu lina, e leva à pa to lo gi za ção e
à de su ma ni za ção dos per cur sos que se des viam do único ca mi nho
tra çado como bem- sucedido. Bur man (2017, pp. 54-55) acres centa:
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Uma ex pli ca ção com ple ta mente nor ma tiva do de sen vol vi mento é
desse modo pro du zida. Por fim, o ob je tivo pa rece ser de mar car os
hu ma nos em re la ção a ou tros tipos de ani mais e con fir mar a es pe ci a ‐
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li dade do “homem”, que é vista como re si dindo na adap ta bi li dade
“dele”, par ti cu lar mente em re la ção a ca pa ci da des co mu ni ca ti vas e
sim bó li cas.

Po de mos ouvir nas pa la vras de Bur man o eco da voz ci ber né tica de
Mel Baggs se en con trando com o eco da voz não menos sin té tica de
Paul B. Pre ci ado. Para a psi co lo gia do de sen vol vi mento dos anos 70,
que con ti nua sendo am pla mente lida e ci tada, “o hu mano”, no mas cu‐ 
lino, é de mar cado pela sua adap ta bi li dade às ca pa ci da des co mu ni ca‐ 
ti vas e sim bó li cas, tão va li o sas para o ca pi ta lismo pós- fordista e pelas
quais o au tismo foi me di ca mente fa bri cado como um filme em ne ga‐ 
tivo. Já vemos de onde bebe a bi oé tica de Peter Sin ger.

22

Na mesma di re ção, al guns anos de pois, surge uma te o ria que ra pi da‐ 
mente con so lida sua po pu la ri dade e passa a ser usada sem ava li a ção
crí tica, prin ci pal mente em tra ba lhos sobre o de sen vol vi mento in fan‐ 
til: a te o ria da mente. É uma abor da gem que com bina a psi co lo gia do
de sen vol vi mento com a psi co pa to lo gia, re cor rendo à neu ro ci ên cia, e
re per cute in ci si va mente nas con cep ções do au tismo. Nela, o so cial é
re du zido ao cog ni tivo, in ten si fi cando o pro cesso ini ci ado pelas te o‐ 
rias da dé cada de 70� sua ques tão é como as cri an ças podem in fe rir o
es tado men tal de ou tras pes soas, apre en der even tos men tais es con‐ 
di dos e te o ri zar sobre eles. O pro blema que se apre senta para as cri‐
an ças seria assim o mesmo pro blema cog ni tivo já posto para o pes‐ 
qui sa dor (que está ten tando te o ri zar sobre a men ta li za ção das cri an‐ 
ças), cri ando uma cir cu la ri dade me to do ló gica. Ape sar da pre ten são
de neu tra li dade, aqui a ra ci o na li dade mas cu lina re torna com toda
força a par tir da pre missa dos du a lis mos car te si a nos entre mente e
corpo, su jeito e ob jeto: há uma mente in cor po ral, in di vi dual, se pa‐ 
rada, que olha para fora ten tando re pre sen tar fi el mente a re a li dade
ex terna (nesse caso, outra mente in di vi dual). Assim é en ten dida a au‐ 
to no mia cog ni tiva como con di ção da so ci a bi li dade. Nessa pers pec‐ 
tiva, pes soas au tis tas po de riam ser de fi ni das, pela falta de uma te o ria
da mente, como de fi ci en tes cog ni ti vas e im pos si bi li ta das para o con‐ 
tato so cial (Bur man, 2017).
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Al gu mas pro pos tas têm ques ti o nado me to do lo gias in cor po rais como
a da te o ria da mente, que miram es ta dos in ter nos sem in ter ro gar a
pes quisa como sendo ela mesma um evento so cial e ig no ram as im‐ 
pli ca ções da pró pria me to do lo gia nos re sul ta dos ob ti dos. As pes qui ‐
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sas crí ti cas ci ta das por Bur man (2017) pri vi le giam, ao con trá rio, mé to‐ 
dos par ti ci pa ti vos e cor po ri fi ca dos, fa zendo com que ou tros re sul ta‐ 
dos sejam fa bri ca dos. Em uma des sas in ves ti ga ções, as ha bi li da des
re la ci o nais de jo vens au tis tas são ava li a das pela oferta de en tre vis tas
ba se a das em ati vi da des para ex pres sa rem suas vi sões de si. As ati vi‐ 
da des con sis tiam em dis po ni bi li zar um ponto de re fe rên cia com par ti‐ 
lhado e não pres su pu nham a ne ces si dade de um con tato vi sual, in ci‐ 
tando ex pli ca ções que pos si bi li tam que seja do cu men tado um “forte
senso de iden ti dade, com toda a lin gua gem au to re fe ren cial que su‐ 
pos ta mente falta às pes soas com au tismo. (…) Con trá rio ao mo delo da
te o ria da mente, as cri an ças nas en tre vis tas ori en ta das por ati vi da des
tam bém mos tra ram a ha bi li dade de tomar uma pers pec tiva” (Bur man,
2017, p. 59).

Fica evi dente a di fe rença entre as duas abor da gens me to do ló gi cas ci‐ 
ta das por Bur man (2017). Es que ma ti ca mente, de um lado, há a pers‐ 
pec tiva de sen vol vi men tista da so ci a li za ção, que es ta be lece um ponto
de che gada ideal e trata o bi o ló gico e o so cial como dados pré- 
existentes, cuja ver dade ape nas uma pes quisa ci en tí fica neu tra des‐ 
co bri ria. Mais uma vez, é tam bém a par tir desse mo delo que o au‐ 
tismo pode ser visto como um dé fi cit, ao pres su por uma di vi são ca te‐ 
gó rica e ine rente aos cor pos entre a ca pa ci dade e a in ca pa ci dade de
al can çar as ha bi li da des so ci ais. Do outro lado, há uma pers pec tiva
que en xerga a pró pria pes quisa como pro du tora da quilo que pre‐ 
tende re pre sen tar, em que a in di vi du a li dade não é algo que “está lá”,
como uma mente que mira o mundo, mas um ter mi nal, algo como um
con ti nuum, que pode emer gir se ofe re ci das as cir cuns tân cias apro‐ 
pri a das. Nesse sen tido, o dé fi cit se situa mais no pro cesso de pes quisa
do que em jo vens au tis tas em si — uma abor da gem muito mais pró‐ 
xima de como Baggs (2010) pensa a de fi ci ên cia e de como o gê nero
vem sendo tra tado aqui: como uma pro du ção re la ci o nal.

25

Há então, nas te o rias nor ma ti vas do de sen vol vi mento, uma ideia fixa
de ha bi li dade cog ni tiva que Baggs (2006a) acha um pouco es tra nha,
mas isso não quer dizer que tente ig no rar a di fe rença e queira rei vin‐ 
di car que pensa da mesma forma que todo mundo. A ques tão é que,
en quanto Bur man (2017) res salta que pes soas au tis tas podem apre‐ 
sen tar a ha bi li dade que su pos ta mente lhes falta de tomar uma pers‐ 
pec tiva, de pro du zir uma lin gua gem au tor re fe ren ci ada e uma iden ti‐ 
dade quando é ofer tado um modo de pes quisa ori en tado por ati vi da‐

26



Uma crítica autista à racionalidade masculina: articulações entre feminismo e neurodiversidade

des e são uti li za dos ou tros ca mi nhos, a crí tica de Mel vai um pouco
além. Baggs (2006a, 07�35-07�46) afirma, co lo cando uma nova ques‐ 
tão: “só por que eu chego ao mesmo tipo de pa la vras que as ou tras
pes soas usam não sig ni fica que eu estou usando o mesmo ca mi nho
para che gar lá, nem ab so lu ta mente que eu con sigo sem pre che gar lá”.
Além de ques ti o nar os ca mi nhos que pri vi le gi a mos para que uma
pers pec tiva seja ou não for jada, ao dizer que nem sem pre al cança as
pa la vras e que passa gran des por ções da sua vida em outro lugar,
Baggs nos faz per gun tar sobre a pró pria cen tra li dade que damos à
sub je ti vi dade — quando en ten dida uni ca mente a par tir da ca pa ci dade
da fala or de nada e co mu ni ca tiva de sen tido — como pres su posto e
ponto de che gada das nos sas con cep ções neu ro tí pi cas de hu ma ni‐ 
dade.

Lin gua gem e su jeito au tista
Essa é tam bém uma ques tão que cap tura Je an nette Pols (2015), an tro‐ 
pó loga ho lan desa, quando re a liza uma pes quisa em ins ti tui ções psi‐ 
quiá tri cas. Por muito tempo, ela diz, pa ci en tes não eram vis tos como
su jei tos que sabem, mas como ob je tos que são sa bi dos pela me di cina.
Tomou então grande im por tân cia em certo mo mento que a pers pec‐ 
tiva dos pa ci en tes fosse ou vida, que pu des sem ser pro du to res de um
saber sobre eles mes mos. Como apon tado acima por Fon seca (2014), a
fa bri ca ção do in di ví duo mo derno en volve tec no lo gias con fes si o nais
de sub je ti va ção que pro du zem um su jeito fa lante di ante de um es pe‐ 
ci a lista apto para ouvi- lo e interpretá- lo. Os efei tos da cons tru ção de
uma pers pec tiva se tor na ram um dos pon tos cen trais para a pro du‐ 
ção de sub je ti vi dade nessa pers pec tiva. Em suas en tre vis tas in te res‐ 
sa das em ouvir os pa ci en tes psi quiá tri cos, en tre tanto, essa obri ga to‐ 
ri e dade se torna para Pols (2015, p. 206) um pro blema:
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Ter uma pers pec tiva sig ni fica for mu lar uma visão in di vi dual, opi nião
ou nar ra tiva sobre o mundo que re pre senta suas ex pe ri ên cias. Con ‐
se quen te mente, se você não pode falar ou pre en cher ques ti o ná rios,
você não pode pro du zir uma pers pec tiva. (...) Pa ci en tes si len ci o sos
não podem ser re pre sen ta dos como su jei tos em pes qui sas. Nesse
sen tido, a pers pec tiva do pa ci ente é um con ceito nor ma li za dor. Es ‐
tu dar pers pec ti vas pre sume que é nor mal ser capaz de falar e re fle tir
sobre uma si tu a ção es pe cí fica e for mu lar opi niões sobre ela.
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Pols (2015) en con tra então uma con clu são su til mente di fe rente da‐ 
quela dos es tu dos ana li sa dos por Bur man (2017) a res peito do ca pa ci‐ 
tismo 5 em pes quisa. Ora, o “su jeito au tista” é uma pro du ção, como
toda sub je ti vi dade é re sul tado das tec no lo gias que a pro du zem. Mas
as en tre vis tas ori en ta das por ati vi da des ainda pres su põem a pers pec‐ 
tiva como uma prer ro ga tiva (sua per gunta pa rece ser como tor nar
pos sí vel pro du zir um “su jeito au tista”) quando afir mam que au tis tas,
se ofe re ci das as con di ções, podem emi tir uma nar ra tiva au tor re fe‐ 
ren ci ada tanto quanto ou tras pes soas. Pols (2015) toma outro ca mi‐ 
nho, ex pe ri men tando aban do nar as en tre vis tas como uma aposta
me to do ló gica para a sua pes quisa. A au tora per cebe que a pró pria si‐ 
tu a ção da en tre vista se torna um evento de sa gra dá vel para aque les
pa ci en tes, que mui tas vezes se mos tram as sus ta dos, e prin ci pal mente
ina de quado para pa ci en tes que não falam em si tu a ção al guma,
mesmo fora das en tre vis tas. Em vez de ajustá- las para que enfim pa‐ 
ci en tes si len ci o sos pu des sem falar di ante dela e nos seus ter mos, o
que Pols (2015) faz é re co lo car suas per gun tas a par tir desse en con‐ 
tro, re mo vendo o lugar lo go cên trico atri buído à fala e lançando- se
num mundo de ou tras ques tões que não dizem res peito à ob je ti va ção,
mas tam pouco dizem res peito à obri ga to ri e dade de uma sub je ti va ção
de mo da li dade au to nar ra tiva. Com todo o ca mi nho que per cor re mos
até aqui, isso nos leva di re ta mente de volta a Mel Baggs.

28

O au tismo é de fi nido pela au sên cia das coi sas mais caras ao modo
con tem po râ neo de pro du ção ca pi ta lista: “A au sên cia da fala. A au sên‐ 
cia da lin gua gem. A au sên cia do pen sa mento. A au sên cia do mo vi‐ 
mento. A au sên cia da com pre en são. A au sên cia do sen ti mento. A au‐ 
sên cia da per cep ção” (Baggs, 2010, pár rafo  4). Chama a aten ção de
Baggs como até mesmo al gu mas pes soas au tis tas che gam a usar essas
pa la vras para des cre ver a si mes mas, quando focar na au sên cia é ape‐ 
nas a forma mais fácil de des cre ver a pre sença de algo que é muito
mais im por tante do que o que está au sente. Há mui tas pa la vras para
dizer do que está au sente, mas pou cas para des cre ver como tan tas
pes soas au tis tas se re la ci o nam com o mundo.
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Isso é o que Gus tavo Hen ri que Rückert (2021), bra si leiro, pes qui sa dor
e poeta au tista, chama, tam bém par tindo do tra ba lho de Mel Baggs,
de uma “ta xo no mia da au sên cia”, ca rac te ri zada por ele como um
vasto re per tó rio de va zios e fal tas que reduz nossa ex pe ri ên cia com o
mundo. 6 Am pa rada em cren ças me ta fí si cas oci den tais, essa ta xo no‐
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mia da au sên cia pri o riza a fala ar ti cu lada en quanto ex pres são pri o ri‐ 
tá ria da ra ci o na li dade — como ve re mos tam bém, mais adi ante, na
com pa nhia de Anne Car son (2020) — na me dida em que “atri buir a um
outro a au sên cia do logos é cons truir para si a sua pre sença me ta fí‐ 
sica” (Rückert, 2021, p.  15), o que tanto con fere a au to ri dade do mo‐ 
delo bi o mé dico quanto ex plica como a pró pria con cep ção de uma lin‐ 
gua gem au tista pode vir a ser tão per tur ba dora. Se guindo e com ple‐ 
xi fi cando a pista de Baggs (2010), Rückert (2021) ques ti ona o modo
como uma grande va ri e dade de obras au to bi o grá fi cas es cri tas por
pes soas au tis tas têm se uti li zado da ta xo no mia da au sên cia para
cons truir uma nar ra tiva de su pe ra ção — mui tas vezes com sub tex tos
ca pa ci tis tas — que pouco ame aça a es ta bi li dade da me ta fí sica oci den‐ 
tal que dá base ao in di ví duo mo derno. É por isso, ar gu menta o autor,
que são essas as pu bli ca ções que ga nham es paço no mer cado edi to‐ 
rial, en quanto é nas pu bli ca ções mar gi nais, pro du zi das por edi to ras
me no res ou ma nu al mente ou mesmo di fun di das pelas redes so ci ais,
que ele en con tra uma po tên cia pro vo ca tiva que pode es tre me cer as
prer ro ga ti vas da ta xo no mia da au sên cia. É jus ta mente por essa via
que Baggs (2010) re a liza uma in ver são ex tre ma mente con tun dente:
aponta para a au sên cia de um vo ca bu lá rio e, de modo mais ra di cal,
para a pre ca ri e dade da pró pria cul tura.

Um fundo preto com o tí tulo em branco In my lan guage (Na minha
lin gua gem) apa rece na tela. Na pri meira cena, Baggs (2007) está di‐ 
ante da ja nela, de cos tas para a câ mera, ba lan çando seu corpo. Mo vi‐ 
menta os dois bra ços in ces san te mente ao redor do corpo, fa zendo
mo vi men tos cir cu la res com as mãos. Uma voz entoa ao fundo algo
pa re cido com uma dis so nante mú sica can tada. Nas pró xi mas cenas,
vemos as mãos de Mel em con tato com di fe ren tes ob je tos, ras pando,
ba lan çando, jo gando, aper tando, tre pi dando, ar ra nhando, cir cu lando,
pro du zindo sons re pe ti ti vos que se fun dem à voz mu si cal. Essas mãos
abrem um livro e Mel o aca ri cia com o rosto en quanto ba lança. No va‐ 
mente pe rante a ja nela, suas mãos se mo vi men tam. Lá fora há uma
ár vore e o céu está limpo.
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Corta para o fundo preto. Apa rece outro es crito em branco: “A
Trans la tion” (Uma tra du ção). A par tir do ter ceiro mi nuto do vídeo,
pos tado por Baggs em seu canal no YouTube, a voz ao fundo não é
mais a voz can tada, mas a voz me tá lica e le gen dada sin te ti zada pela
di gi ta ção. A voz co meça a ex pli car que as pri mei ras cenas que as sis ti ‐
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mos foram fei tas na sua lin gua gem. Quando diz lin gua gem, en tre‐ 
tanto, não se re fere a men sa gens sim bó li cas, à pro du ção de pa la vras e
sím bo los vi su ais fei tos para a in ter pre ta ção da mente hu mana. Em
vez disso, sua lin gua gem é sobre estar em uma con versa cons tante
com todos os as pec tos do que cir cunda, re a gindo a eles fi si ca mente
en quanto eles re a gem tam bém:

Iro ni ca mente, o modo como eu me movo quando res pondo a tudo ao
meu redor é des crito como “estar em um mundo só meu”, en quanto
se eu in te rajo com um con junto de res pos tas muito mais li mi tado e
só reajo a uma parte do meu en torno muito mais li mi tada, as pes soas
afir mam que eu estou “me abrindo para a ver da deira in te ra ção com o
mundo”. Elas jul gam minha exis tên cia, cons ci ên cia e pes so a li dade ba ‐
se a das na pe quena e li mi tada parte do mundo à qual pa reço estar re ‐
a gindo. (...) É um jeito de pen sar por si só. En tre tanto, o pen sa mento
de pes soas como eu só é le vado a sério se apren de mos sua lin gua ‐
gem. É só quando eu di gito al guma coisa na sua lin gua gem que vocês
se re fe rem a mim como tendo co mu ni ca ção. (Baggs, 2007, 04�05-
05�13)

Mel cheira as coi sas. Ouve, sente, de gusta e olha as coi sas. Mas isso
não é su fi ci ente se não o faz para as coi sas cer tas, como olhar para os
li vros, e deixa de fazê- lo para as coi sas er ra das, do con trá rio du vi dam
que seja um ser pen sante, adulto, hu mano. Baggs acha in te res sante
como a falha por parte das pes soas au tis tas em apren der nossa lin‐ 
gua gem é vista como um dé fi cit, mas a falha em apren der mos sua lin‐ 
gua gem é vista como tão na tu ral que as pes soas au tis tas são des cri tas
como mis te ri o sas, em vez de qual quer um ad mi tir que somos nós que
es ta mos con fu sos com a sua pre sença, e não as pes soas au tis tas que
são ine ren te mente con fu sas. Como diz, esse vídeo, pos tado por Baggs
(2007) em seu canal no YouTube, não foi feito para que pos sa mos ter
um vis lum bre do fun ci o na mento bi zarro da mente au tista. O vídeo foi
feito como uma afir ma ção da exis tên cia e do valor de mui tos tipos di‐ 
fe ren tes de pen sa mento — já que o modo de pen sar em nosso mundo
de ter mina o es ta tuto de hu ma ni dade e o grau de per mis si vi dade que
damos à vi o lên cia e à morte.
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O mesmo ocorre em re la ção ao gê nero, como aponta a fi ló sofa es ta‐ 
du ni dense Ju dith Bu tler (2019, p. 25), que dis cute como a atri bui ção
bi ná ria de gê nero con tri bui para a de li mi ta ção da quilo que se qua li ‐
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fica como ‘ser hu mano’. Vemos isso de forma mais clara nos exem plos
des ses seres ab je tos que não pa re cem estar apro pri a da mente ge ne ri‐ 
fi ca dos; a pró pria hu ma ni dade deles é “ques ti o nada”. Mel Baggs, como
uma pes soa au tista de gê nero não- binário, uma pes soa re tar dada lida
como um homem de seios ou uma mu lher de barba, se en con tra no
pe ri goso cru za mento des sas duas ab je ções, nessa dupla con di ção de
não- pessoa. Pre ci ado (2013, 1�27�50-1�28�40) aponta então que o que
vai pro por Mel Baggs

é um apa rato de ve ri fi ca ção que possa ter em conta sua forma de
per cep ção e de co di fi ca ção do mundo, que a re co nheça como ver da ‐
deira e como sã. Por tanto, o que está pe dindo é algo em prin cí pio
tre men da mente forte (...), in clu sive frente às de man das tra di ci o nais
que vi e mos fa zendo desde os mo vi men tos fe mi nis tas, tran se xu ais e
trans gê nero, e desde meu ponto de vista ao que mais se pa rece é aos
mo vi men tos in ter se xu ais e tran se xu ais con tem po râ neos, que vão
dizer: “Bom, eu tenho uma per cep ção do corpo se xual vivo que não é
exa ta mente a mesma, não coin cide com a nor ma li zada — isso não
quer dizer que não seja sã”.

Baggs re a liza uma tra du ção na lín gua na ci o nal para dizer do que essa
mesma lín gua fez e faz com as pes soas au tis tas. Para dizer de como
elas têm que re cha çar suas pró prias lin gua gens, sua pró pria re la ção
com o mundo, para converterem- se em seres hu ma nos pen san tes.
Di gita na lin gua gem he gemô nica não para nos apre sen tar uma as cen‐ 
são ou uma con quista, ten tando mos trar que pode ser igual a todo
mundo, mas como o modo de le var mos a sério o que tem a dizer. Se a
ra ci o na li dade mas cu lina, branca e he te ros se xual pre co niza que o
corpo que é posto fora da hu ma ni dade é um corpo ma tá vel, é nas
fron tei ras dessa lin gua gem ex clu dente que Mel a ques ti ona para
desmantelá- la, para co lo car em xeque o pró prio pres su posto neu ro tí‐ 
pico de que a hu ma ni dade co meça e ter mina numa re la ção es tan que
entre su jeito e ob jeto, homem e mu lher.
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In ter de pen dên cia e neu ro di ver si ‐
dade
No neu ro cen trismo con tem po râ neo (que tem em ba sado cada vez
mais os ma nu ais di ag nós ti cos e as te o rias do de sen vol vi mento), pes‐
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soas au tis tas são con si de ra das neu ro a tí pi cas. Seu cé re bro não fun ci‐ 
o na ria da mesma ma neira que o das pes soas neu ro tí pi cas. “Neu ro ti pi‐ 
ca li dade” é uma for mu la ção que parte das pes soas au tis tas para no‐ 
mear a norma que as no meia e as re baixa. Para a mai o ria de nós, a
neu ro ti pi ca li dade está na tu ra li zada e passa des per ce bida, en quanto
para pes soas au tis tas a ma neira como ela or ga niza nos sas ex pe ri ên‐ 
cias cos tuma fre quen te mente apa re cer em pri meiro plano. A ar tista e
fi ló sofa ca na dense Erin Man ning (2016), ao pes qui sar do cu men tá rios
e tex tos pro du zi dos com e por pes soas au tis tas, dá uma des cri ção da
neu ro ti pi ca li dade como a crença na in de pen dên cia do pen sa mento e
do ser atri buí vel acima de tudo aos hu ma nos, par tindo de uma su pe‐ 
ri o ri dade neu ro ló gica. A au tos su fi ci ên cia é o ob je tivo e o corpo capaz
é to mado como pres su posto e ponto de che gada ideal para a exis tên‐ 
cia, um corpo re gido por es co lhas e uma noção con so li dada de onde
ele ter mina e o mundo co meça. O corpo neu ro tí pico é um en ve lope
de pele. A ca te go ri za ção da ex pe ri ên cia, sua se pa ra ção em su jei tos e
ob je tos, é parte ne ces sá ria do cres ci mento. É a par tir dessa noção de
in de pen dên cia que a li ber dade é de fi nida. É uma po lí tica que en qua‐ 
dra nos sas ideias de quais vidas valem a pena serem vi vi das, pro fun‐ 
da mente an co rada, como po de mos ver, nas con cep ções de in di ví duo
e co nhe ci mento da ra ci o na li dade mas cu lina de que ví nha mos fa lando
até aqui. A ra ci o na li dade ins tru men tal vem sendo tra du zida pela neu‐ 
ro ci ên cia com cada vez mais in ten si dade nas úl ti mas dé ca das. A neu‐ 
ro ti pi ca li dade é um en qua dra mento mas cu lino da ex pe ri ên cia.

Para mui tas pes soas au tis tas, torna- se cru cial a in ven ção de téc ni cas
que fa ci li tam a na ve ga ção em uma exis tên cia ori en tada pela neu ro ti‐ 
pi ca li dade mas cu lina, entre as quais des ta ca mos as téc ni cas da es‐ 
crita — Mel Baggs, que não sai de sua casa e não pode falar, tra ba lha
po li ti ca mente “em co ne xão crí tica com a má quina se mi o téc nica”
(Pre ci ado, 2013, 1�26�17-1�26�20) atra vés da di gi ta ção. A res peito da es‐ 
crita, Man ning (2016) dis corre sobre a co mu ni ca ção fa ci li tada para
mos trar como a neu ro ti pi ca li dade está ba se ada no in di ví duo como
ori gem do pen sa mento. A co mu ni ca ção fa ci li tada é um sis tema de su‐ 
porte or ga ni zado em torno da es crita e uti li zado por mui tas pes soas
au tis tas que não se co mu ni cam com a “pró pria” voz. Ge ral mente, ela
co meça com a ajuda de um con tato pró ximo, como o toque da mão
de um fa ci li ta dor, e o ideal es ta be le cido pela nor ma ti vi dade neu ro tí‐ 
pica é que a di gi ta ção se de sen volva para que o su porte da mão fa ci li‐
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ta dora não seja mais ne ces sá rio. O vín culo com o fa ci li ta dor pre cisa
ser rom pido para a aqui si ção de uma lin gua gem in de pen dente e ver‐ 
da deira, assim como, para certa psi ca ná lise, o vín culo com a mãe,
com o fe mi nino e com a na tu reza pre cisa ser rom pido para al can çar o
es ta tuto de um in di ví duo livre e so ciá vel (Ben ja min, 1987).

Há uma grande po lê mica em torno da co mu ni ca ção fa ci li tada que su‐ 
gere que o que essa re la ção re a liza não é uma co mu ni ca ção au tên tica.
Os crí ti cos a esse modo de es crita, prin ci pal mente neu ro ci en tis tas,
ar gu men tam que os fa ci li ta do res estão fa zendo todo o tra ba lho pelos
au tis tas: “Para serem con si de ra dos pro pri a mente in te li gen tes, au tis‐ 
tas pre ci sam assim se sub me ter a in fi ni tos tes tes que con tro lam a ex‐ 
pres são in di vi dual: eles pre ci sam mos trar que suas pa la vras são re al‐ 
mente suas” (Man ning, 2016, p. 137). Com efeito, como diz Pre ci ado
(2013), quando Mel Baggs põe em cir cu la ção o vídeo In my lan guage,
hoje bas tante co nhe cido no mo vi mento da neu ro di ver si dade, gera
uma enorme tur bu lên cia no âm bito das in dús trias da in ca pa ci dade
nos Es ta dos Uni dos. Ainda que Baggs es ti vesse di gi tando sem a pre‐ 
sença de um fa ci li ta dor hu mano, um con junto de mé di cos vem con‐
tes tar a au ten ti ci dade do vídeo, afir mando que Baggs não pode ter
feito o que fez, que al guém es ta ria ma ni pu lando as pes soas au tis tas,
que nunca uma pes soa au tista po de ria dizer o que diz.
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O ar gu mento de Man ning (2016), en tre tanto, ba se ado na es cri tora au‐ 
tista es ta du ni dense Lucy Black man, é de que a co mu ni ca ção fa ci li‐ 
tada, à re ve lia dos pres su pos tos mé di cos, ativa uma co- composição
que se en con tra nas pas sa gens, nos in ters tí cios, como uma es crita hí‐ 
brida entre o fa ci li ta dor e a pes soa au tista, entre a lin gua gem neu ro‐ 
tí pica e a lin gua gem au tista. Aliás, quando per gun tada sobre a im por‐ 
tân cia da in de pen dên cia para a co mu ni ca ção, o que Black man afirma
é que não existe co mu ni ca ção sem fa ci li ta ção — ou seja, toda co mu‐ 
ni ca ção, até mesmo a neu ro tí pica, é in ter de pen dente e re la ci o nal.
De pen de mos de co ne xões para nos co mu ni car mos. A es crita nunca
se dá sem me di a ção.
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A es cri tora de ori gem co re ana Mia Min gus (2017), uma pes soa queer
com de fi ci ên cia fí sica, se re fere à in de pen dên cia como um mito que
gira em torno da ideia, pau tada pelo in di vi du a lismo ca pi ta lista, de que
de ve ría mos ser ca pa zes de fazer tudo por conta pró pria. A in de pen‐ 
dên cia é um mito por que, por mais que se tente negar, não con se gui ‐
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ría mos viver sós: nós de pen de mos uns dos ou tros para ter acesso a
ali men tos, rou pas, trans porte, água po tá vel, um ar res pi rá vel — uma
con versa. O alto valor que con fe ri mos à in de pen dên cia é um dos pi la‐ 
res da cul tura ca pa ci tista em que vi ve mos. Como pro posto por Min‐ 
gus (2017), o ca mi nho em di re ção à in ter de pen dên cia, ao con trá rio,
move- se para a cons tru ção de re la ci o na men tos em que o que todos
têm a ofe re cer é va lo ri zado. Os vín cu los, re cha ça dos pela te le o lo gia
da ra ci o na li dade mas cu lina como atri buto fe mi nino, são o que toma a
frente nos es tu dos crí ti cos da de fi ci ên cia, abrindo uma po ro si dade à
dança da per cep ção au tista entre as pa la vras que, por sua vez, “pode
criar modos de falar e ouvir que podem en fra que cer a neu ro ti pi ca li‐ 
dade como o pa ra digma do mi nante da exis tên cia hu mana” (Man ning,
2016, p. 160). Afi nal, como afirma a es cri tora ca na dense Anne Car son
(2020, p. 125, gri fos da au tora), no texto “O gê nero do som”,

a de fi ni ção de na tu reza hu mana pre fe rida da cul tura pa tri ar cal está
ba se ada na ar ti cu la ção do som. Como diz Aris tó te les, qual quer ani ‐
mal pode pro du zir ba ru lhos para re gis trar pra zer ou dor. Mas a di fe ‐
rença entre homem e fera, entre ci vi li za ção e bar bá rie, é o uso do
dis curso ra ci o nal mente ar ti cu lado: o logos. A par tir de tal pre ceito,
seguem- se re gras se ve ras para aquilo que cons ti tui o logos hu mano.

O vín culo fa ci li ta dor tam bém co loca em xeque a de fi ni ção neu ro tí‐ 
pica do corpo como um en ve lope de pele que de marca um es paço na‐ 
tu ral e in di vi dual. Pelo vín culo, como campo de mul ti pli ci dade aberto
a es tra nha men tos e trans for ma ções, o corpo é uma cri a ção in dó cil
que re siste aos pro ce di men tos de pro du ção da norma. Atra vés da fa‐ 
ci li ta ção, o corpo se faz tam bém como po tên cia no des vio dos pró‐ 
prios prin cí pios mo der nos da se pa ra bi li dade, da de ter mi na bi li dade e
da se quen ci a li dade (Silva, 2019). A fa ci li ta ção re ar ti cula as tec no lo gias
de pro du ção dos cor pos nor mais e anor mais, hu ma nos e não- 
humanos — como a es crita, mas tam bém as pró te ses uti li za das por
pes soas trans e de fi ci en tes — e, ao mesmo tempo, levanta- se con tra
esse mesmo re gime de se gre ga ção (Pre ci ado, 2011). A es crita deixa de
que rer par tir de uma mente in di vi dual in cor po ral, desfaz- se do su‐ 
jeito como ori gem do pen sa mento, assumindo- se como um pro cesso
de cons tru ção co le tiva e en car nada, um pro cesso de cri a ção co nec‐ 
tiva entre a mão (ou pata) fa ci li ta dora, a mão di gi ta dora e a má quina
vo ca li za dora — com po si ção que a fe mi nista es ta du ni dense Donna
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Haraway (2009) tal vez não he si tasse em cha mar de ci bor gue. No caso
de Baggs, sua gata, Fey, é sua fa ci li ta dora mais con fiá vel e me lhor
trei nada: “Di fe rente de quando eu uso fa ci li ta do res hu ma nos, nin‐ 
guém nunca diz que Fey é a ver da deira au tora do meu tra ba lho”
(Baggs, 2006b, p.  7). Além do dis po si tivo da co mu ni ca ção es crita, o
corpo vivo de Mel Baggs é com posto com ben ga las, ca dei ras de rodas,
um tubo de ali men ta ção, talas, ser vi ços de mo ra dia as sis tida, oxi gê nio
su ple men tar e ou tras co ne xões in te res pé cies.

A con cep ção neu ro tí pica do corpo car rega ainda ou tras con sequên‐ 
cias, re la ti vas agora ao mo vi mento. O es tigma re la ci o nado aos mo vi‐ 
men tos im pre vi sí veis do corpo au tista é pau tado pela de mar ca ção de
uma fun ção es pe cí fica e es tá vel para cada parte do corpo, que deve
ser sub me tido ao au to con trole. Essa mesma de mar ca ção é aci o nada
vi o len ta mente em di re ção às de fi ci ên cias e às dis si dên cias se xu ais e
de gê nero. Em re la ção à his tó ria da lin gua gem cor po ral, por exem plo,
Car son (2020) mos tra como as ma ni fes ta ções so má ti cas das mu lhe‐ 
res, que fu giam ao ideal mas cu lino do au to con trole, foram pa to lo gi‐ 
za das como his te ria e pre ci sa ram pas sar, a par tir tam bém da psi ca ná‐ 
lise, por uma ar ti cu la ção fa lada como parte de seu tra ta mento. Além
das his té ri cas e das pes soas au tis tas, tam bém as pes soas sur das se
viram ex cluí das dessa con cep ção neu ro tí pica, mas cu lina e ca pa ci tista
de hu ma ni dade ba se ada na fala:
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Quando a es posa de Ale xan der Graham Bell, que tinha fi cado surda
na in fân cia e sabia fazer lei tura la bial, mas não fa lava muito bem,
pediu que o ma rido lhe en si nasse a lín gua dos si nais, Ale xan der res ‐
pon deu: “O uso da lín gua de si nais é per ni ci oso. Pois a única ma neira
de do mi nar por com pleto uma lín gua é usá- la para co mu ni car o pen ‐
sa mento sem ter de traduzi- la para ne nhuma outra lín gua”. A es posa
de Ale xan der Graham Bell — com quem ele se casou pouco de pois de
pa ten tear o te le fone — nunca apren deu a lín gua de si nais. E ne ‐
nhuma outra. 
Afi nal, o que existe de tão per ni ci oso na lín gua de si nais? Para um
ma rido como Ale xan der Graham Bell, assim como para certa ordem
so cial pa tri ar cal como a da Gré cia An tiga, há algo de incô modo ou
anor mal no gesto de usar si nais (...) sem pas sar pelo ponto de con ‐
trole do logos. Em ou tras pa la vras, o sen tido, dessa ma neira, não fica
su jeito ao me ca nismo de se pa ra ção que os gre gos cha ma vam de
sophrosyne ou au to con trole (Car son, 2020, pp. 125-126, gri fos da au ‐
tora).
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Nesse mesmo sen tido, em uma con versa ca mi nhando pela rua, Ju dith
Bu tler ela bora com a es cri tora de fi ci ente es ta du ni dense Su naura
Taylor sobre como os cor pos que não agem de acordo com uma de‐ 
ter mi nada fun ção de suas par tes - ou seja, que agem em de sa cordo
com o que su po mos ser o uso cor reto do corpo — são de su ma ni za dos
(Bu tler & Taylor, 2016). Baggs aponta que é pre ciso olhar para os li vros
e in te ra gir de de ter mi nada forma: não se deve acariciá- lo com o rosto
re pe ti da mente. Se al guém pega um copo de café no bal cão com a
boca, por exem plo, por ter uma mo bi li dade re du zida dos bra ços, isso
se torna um pro blema, como afirma Taylor a par tir da pró pria ex pe ri‐ 
ên cia. Bu tler conta a his tó ria de um es tu dante que foi as sas si nado
pelos seus co le gas a ca mi nho da es cola sim ples mente por que mo vi‐ 
men tava “de mais” o qua dril ao ca mi nhar, mo vi mento ina cei tá vel para
um “corpo mas cu lino”. São essas fun ções pré- estabelecidas que as
pes soas au tis tas, com de fi ci ên cia e sexo- gênero dis si den tes sub ver‐ 
tem, mas não sem pa ga rem um preço, tan tas vezes, de ma si ado alto.
Movimentar- se car rega im pli ca ções po lí ti cas.
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Por isso é im por tante que a in ven ção de téc ni cas que fa ci li tam a na‐ 
ve ga ção em uma exis tên cia ori en tada pela neu ro ti pi ca li dade mas cu‐ 
lina — como a co mu ni ca ção fa ci li tada — não queira dizer que ou tros
as pec tos da ex pe ri ên cia au tista não pos sam ser afir ma dos. Em con‐ 
tra ponto à neu ro ti pi ca li dade, a neu ro di ver si dade é um mo vi mento e
uma pla ta forma de trans for ma ção po lí tica que de sa fia a ideia de que
o mundo é dado e al tera pro fun da mente a ma neira como de fi ni mos e
afir ma mos a vida, con vo cando que hon re mos com ple xas for mas de
in ter de pen dên cia e cri e mos novos modos de vin cu la ção e re la ção
(Man ning, 2016). Na per cep ção au tista, mais do que um lugar de li mi‐ 
tado, o corpo é um campo de sen sa ções:
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A per cep ção au tista (...) não é a des cri ção de um grupo de au tis tas. É
(...) uma ten dên cia na per cep ção, com par ti lhada por todos, que pri vi ‐
le gia a com ple xi dade da ex pe ri ên cia sobre as ca te go rias. (...) A en ‐
trada dos au tis tas no am bi ente co meça não com a per cep ção de ob ‐
je tos (ca dei ras, mesas) ou de su jei tos (pes soas), mas com uma afi a ção
em di re ção à forma [ed ging into form] (...). En quanto, como para os
neu ro tí pi cos, o am bi ente toma forma no fim das con tas, há um in ter ‐
valo de tempo im por tante entre a per cep ção di reta da eco lo gia
emer gente e a tomada- de-forma pro pri a mente dita dos ob je tos e su ‐
jei tos nesse meio (Man ning, 2016, p. 112).
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Esse in ter valo de tempo atua como um lapso na pas sa gem entre as
sen sa ções e a per cep ção — daí a im por tân cia po lí tica atri buída por
Baggs (2006a) à len ti dão e ao re tardo. De acordo com essa abor da‐ 
gem da neu ro di ver si dade, po de mos ver como esse mo vi mento po lí‐ 
tico, que não é ho mo gê neo, não ne ces sa ri a mente im plica em uma re‐ 
du ção do au tismo a uma ex pli ca ção cau sal neu ro ló gica, ape sar de
lan çar mão do pre fixo “neuro”. Longe de ter sua ori gem lo ca li zada
ape nas no cé re bro, a per cep ção au tista é aqui con ce bida como um
modo eco ló gico de re la ção em que o corpo está em pro cesso co le tivo
de co- composição com o mundo — não é um dado na tu ral nem in di‐ 
vi dual. Do mesmo modo, a neu ro ti pi ca li dade não é aqui um sta tus bi‐ 
o mé dico, mas um re gime po lí tico de or ga ni za ção da ex pe ri ên cia.
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Em um pe queno ar tigo in ti tu lado Up in the clouds and down in the
valley: my ri ch ness and yours (Baggs, 2010) (Acima nas nu vens e
abaixo no vale: minha ri queza e a sua), Mel des creve, na lín gua na ci o‐ 
nal, sua ex pe ri ên cia com a per cep ção au tista — sem qual quer pre ten‐ 
são de tomá- la como uni ver sal, em bora saiba ser com par ti lhada por
ou tras pes soas com o di ag nós tico de au tismo, e tam bém sem qual‐ 
quer pre ten são romantizá- la ou de criar novos es te reó ti pos, como se
a exis tên cia au tista pu desse ser es go tada por essas pa la vras. Deve- se
levar ainda em con si de ra ção que seu di ag nós tico, hoje, é con si de rado
parte do Trans torno do Es pec tro Au tista, en glo bando uma mul ti pli ci‐ 
dade de “sin to ma to lo gias”, na lin gua gem das con cep ções bi o mé di cas
— a des cri ção de Baggs, nas fi chas de uma ins ti tui ção onde es teve, é
de “fun ci o na li dade baixa” (Baggs, 2020, p. 83). Baggs diz que suas pri‐ 
mei ras me mó rias são de sen sa ções de todos os tipos, cores, sons,
tex tu ras com ple xas e en vol ven tes. Não du vida que a di fi cul dade das
pes soas neu ro tí pi cas en ten de rem essas sen sa ções seja um dos mo ti‐ 
vos para que vejam sua per cep ção como um bu raco vazio, em vez de
tão rica quanto a sua. A fa mi li a ri dade com al gu mas sen sa ções vai aos
pou cos cri ando pa drões que cons ti tuem sua per cep ção:
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Quando eu digo pa drões, en tre tanto, a mai o ria das pes soas pensa
que eu quero dizer ca te go rias. Eu não quero dizer ca te go rias em ne ‐
nhum sen tido usual. Eu quero dizer coi sas se en cai xando de cer tas
ma nei ras, fora de mim. Eu quero dizer per ce ber co ne xões sem en cai ‐
xar à força uma con fi gu ra ção de pen sa men tos em cima delas. É por
isso que eu fui capaz de des ven dar quais pa la vras vão com quais res ‐
pos tas muito antes de poder des ven dar o sig ni fi cado das pa la vras
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(...). Mas eu tenho um mapa ex tenso e com plexo de todos os tipos de
pa drões muito mai o res e as si tu a ções com que eles vão. Grande
parte desse mapa foi de sen vol vido antes do en ten di mento de uma
pa la vra se quer em in glês e, em bora meu en ten di mento das pa la vras
fosse muito atra sado, meus mapas de pa drões de pa la vras con ti nuam
a flo res cer. (Baggs, 2010, pár rafo 12)

A lin gua gem neu ro tí pica mas cu lina é ba se ada em ca te go rias, na se pa‐ 
ra ção do mundo entre su jei tos e ob je tos e na com pre en são do sen‐ 
tido das pa la vras. Baggs, en tre tanto, en tende me lhor as pa la vras atra‐ 
vés do tom. A mú sica das pa la vras cap tura sua aten ção mais do que o
sig ni fi cado, e com ela Mel vai com pondo mais pa drões: “Eu con si dero
esses pa drões e co ne xões mais minha lin gua gem do que as pa la vras
que apa re cem na tela quando eu deixo meus dedos usa rem o te clado”
(Baggs, 2010, pár rafo 17). Como afirma Rückert (2021), em diá logo com
o tra ba lho do pes qui sa dor e poeta es ta du ni dense Ralph Sa va rese, há
na for ma ção de pa drões, de vín cu los com e entre as coi sas, uma poé‐
tica sen so rial pouco apre en dida pelo uni verso neu ro tí pico, como nos
sons e nos ges tos apre sen ta dos na pri meira parte do vídeo In my lan‐ 
guage (Baggs, 2007). En quanto a neu ro ti pi ca li dade en fa tiza os as pec‐ 
tos se mân ti cos de uma pa la vra, a per cep ção au tista cria uma afi ni‐ 
dade com a sua mu si ca li dade atra vés da re pe ti ção, da cir cu la ri dade e
da ên fase na to na li dade, o que para o autor faz com que a po e sia, 7

como cor po ra li za ção da lin gua gem, possa ser si tu ada como uma es‐ 
pé cie de exer cí cio po lí tico de tra du ção, de in ters tí cio e de sub ver são,
assim como vi e mos di zendo, com Black man (Man ning, 2016), a res‐ 
peito da co mu ni ca ção fa ci li tada.
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Além da for ma ção de pa drões sen so ri ais, Mel se co mu nica atra vés da
lin gua gem cor po ral e da or ga ni za ção do es paço, que são for mas de
co mu ni ca ção que têm sua pró pria ri queza, e não meras subs ti tu tas, já
que não co mu ni cam exa ta mente as mes mas coi sas que a lin gua gem
usual. As ma nei ras de ar ran jar ob je tos e ações uti li za das por Mel
Baggs e ou tras pes soas au tis tas, que dão pis tas de para onde e como
o in te resse está di ri gido, se apro xi mam da aposta me to do ló gica de
Pols (2015) quando abre mão da cen tra li dade da pers pec tiva e da fala
em sua pes quisa. A an tro pó loga diz que a me to do lo gia pode
interrogar- se a par tir do en con tro com pa ci en tes si len ci o sos “se ana‐ 
li sar mos apre ci a ções como sendo per for ma das em vez de serem opi‐ 
niões dadas ou nar ra ti vas con ta das. Em suas ações, as pes soas ‘de‐
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mons tram’ o que gos tam ou des gos tam” (Pols, 2015, p.  210, grifo da
au tora).

Para Mel Baggs (2010), a lin gua gem neu ro tí pica se lo ca liza nas nu vens,
e é pre ciso fazer uma es ca lada exaus tiva pela mon ta nha quando tenta
compreendê- la. O céu é um país es tran geiro, e não im porta o quanto
es teja con sis tente na lin gua gem do chão, a maior parte das pes soas
mede seu valor pela sua ha bi li dade de se ar re mes sar às nu vens. Assim
como a lin gua gem, o pen sa mento sim bó lico e abs trato se lo ca liza
tam bém no céu, no topo da mon ta nha, en quanto abaixo, no vale onde
ha bita, estão os pa drões e as co ne xões. A maior parte das pes soas es‐ 
pera que o pen sa mento seja uma ba ru lhenta fan farra cog ni tiva em
que pos sam se ver ou ouvir pen sando, por isso nem mesmo con si de‐ 
ram o modo neu ro a tí pico de pen sar como pen sa mento. Elas não es‐ 
pe ram que o pen sa mento possa vir qui e ta mente, atra vés de re la ções,
co ne xões e pa drões entre as coi sas, que é como surge o que mais im‐ 
porta para Mel: “Há todo tipo de ár vo res, mui tas das quais não cres‐ 
cem na mon ta nha. Eu cha pi nho nos ri a chos e o cheiro das ro chas é
ví vido. Eu rolo no chão e o cheiro do solo é es curo e me sa tis faz. Cada
ex pe ri ên cia é como um novo arco- íris para cada sen tido” (Baggs,
2010, pár rafo 24) — e é exa ta mente aí que está o pro blema quando as
pes soas ten tam de fi nir o que é o hu mano. Em bora o vale seja ape nas
de fi nido como não- montanha e ima gi nado como um lugar seco e sem
vida, o tra ba lho po lí tico de Mel Baggs (2010, pár rafo 28) é sobre o que
o vale é, e não sobre o que está fal tando:
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A ri queza que eu ex pe ri en cio do mundo não é me ra mente uma ver ‐
são mais li mi tada das ex pe ri ên cias das ou tras pes soas. Mi nhas ex pe ‐
ri ên cias têm sua pró pria ri queza que ou tras pes soas podem não ser
ca pa zes de ver, e são muito mais do que uma mera falta de mo vi ‐
mento, pen sa mento con ven ci o nal, fala, lin gua gem ou per cep ção. Mas
a lin gua gem con ven ci o nal só me per mite esses ter mos, então eu fiz
meu me lhor para apon tar o enorme e lindo mundo de ex pe ri ên cias
que se en con tram entre essas pa la vras e além dos li mi tes de uma lin ‐
gua gem nunca equi pada para descrevê- las.
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Alves, Ca mi la Araújo (2020). E se
experimentássemos mais?:

Contribuições não téc ni cas de aces si bi‐ 
li dade em es pa ços cultu rais. Ap pris.

Con si de ra ções fi nais
Fa zendo res soar a ta refa pro posta por Mel Baggs (2010) de es ca lar os
pe nhas cos da lin gua gem e gri tar os vín cu los entre al gu mas in jus ti ças,
abor da mos como a ra ci o na li dade mas cu lina co meça a nas cer das bra‐ 
sas da caça às bru xas e do em pre en di mento co lo nial. In di ca mos como
as tec no lo gias ma te ri ais e se mió ti cas que co me çam a sur gir em torno
do sé culo XIX são os gran des modos de pro du ção em larga es cala do
in di ví duo mo derno pri vi le gi ado pela ra ci o na li dade mas cu lina, cri ando
tam bém uma se pa ra ção ca te gó rica entre os gê ne ros e as raças, os su‐ 
jei tos e os ob je tos. Vimos como al gu mas pes qui sas e te o rias do de‐ 
sen vol vi mento, da psi qui a tria e da psi ca ná lise, no sé culo XX e até no
co meço do sé culo XXI, cons troem pres cri ções ainda ba se a das nos
pres su pos tos dessa ra ci o na li dade, pro cu rando bases na neu ro ci ên cia,
que si tu a ram e si tuam a ne gri tude, o fe mi nino e o au tismo em um
ponto pa to ló gico, re tar dado e de su ma ni zado. Pas sa mos pela ma neira
como as pes qui sas ci en tí fi cas e a mídia são aci o na das para le gi ti mar
os ma nu ais de di ag nós tico dos trans tor nos men tais, que são hoje um
pro duto das novas re la ções entre a in dús tria far ma cêu tica, a neu ro ci‐ 
ên cia e os dis cur sos psi.
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De pois de en ca mi nhar al gu mas pro ble má ti cas me to do ló gi cas a res‐ 
peito da sub je ti va ção via lin gua gem fa lada, bus ca mos ela bo rar as re‐ 
la ções entre a ra ci o na li dade mas cu lina, o ca pa ci tismo e a neu ro ti pi‐ 
ca li dade. O mo vi mento da neu ro di ver si dade surge, aí, junto aos es tu‐ 
dos crí ti cos da de fi ci ên cia, como um po tente ali ado para os ques ti o‐ 
na men tos que vêm sendo le van ta dos por pes soas trans e mo vi men tos
in sur gen tes de gê nero e se xu a li dade. Par tindo de uma ex pe ri ên cia
ex cluída da con cep ção mas cu lina e ca pa ci tista de hu ma ni dade e pro‐ 
ble ma ti zando ques tões caras à psi co lo gia, a po lí tica da neu ro di ver si‐ 
dade pro põe a afir ma ção das vidas que não se or ga ni zam pelas se pa‐ 
ra ções entre su jeito e ob jeto, mente e corpo, corpo e mundo — fil‐ 
mando, es cre vendo, vin cu lando, pa drão por pa drão, a ruína da nor‐ 
ma ti vi dade neu ro tí pica.
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2  O pre sente tra ba lho foi re a li zado com apoio da Co or de na ção de Aper fei‐ 
ço a mento de Pes soal de Nível Su pe rior - Bra sil (CAPES) - Có digo de Fi nan ci‐ 
a mento 001.
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4  A mu dança de nome é apre sen tada em seu blog, na seção “Sobre”: http
s://bal las te xis tenz.word press.com/about- 2/

5  Ma ri vete Ges ser e Mar cia Oli veira Mo raes (2023), com base em au to res e
au to ras do campo dos es tu dos da de fi ci ên cia, de fi nem o ca pa ci tismo como
uma forma de or ga ni za ção so cial e po lí tica que, baseando- se em ca pa ci da‐ 
des e fun ci o na li da des es pe cí fi cas, lê como inap tas e hi e rar qui ca mente in fe‐ 
ri o res pes soas com algum tipo de de fi ci ên cia ou di ver si dade fun ci o nal, to‐ 
mando como norma cor po ral ide ais de ca pa ci dade e be leza (ra ra mente
ques ti o na dos, uma vez que são con si de ra dos sinô ni mos do pro gresso) as so‐ 
ci a dos, atu al mente, ao pen sa mento ne o li be ral, e que tam bém podem ser re‐ 
me ti dos, por exem plo, aos pen sa men tos eu ge nis tas e na zis tas. A neu ro ti pi‐ 
ca li dade, que abor da re mos adi ante, é uma mo da li dade de ca pa ci tismo.

6  Gos ta ría mos de agra de cer às pa re ce ris tas anô ni mas que, ao co men ta‐ 
rem o ma nus crito deste ar tigo, nos apre sen ta ram ao tra ba lho de Gus tavo
Hen ri que Rückert (2021), que não co nhe cía mos. Surpreendemos- nos po si ti‐ 
va mente com as si mi la ri da des entre al guns de nos sos ar gu men tos e os de
Rückert (al guns tre chos pa re cem, de fato, res so nân cias, es pe ci al mente no
que diz res peito às con si de ra ções sobre a lin gua gem). Mais ainda, além das
se me lhan ças, con si de ra mos ad mi rá vel como a ins pi ra ção com par ti lhada nas
pro du ções de Mel Baggs pode, tam bém, levar a ca mi nhos di ver sos, como o
in te resse de Rückert (que abor da re mos adi ante, de ma neira mais su cinta)
pela di men são poé tica e per for má tica de seu tra ba lho, as pecto do qual ha‐ 
vía mos nos apro xi mado ape nas tan gen ci al mente, sem a den si dade que, cer‐ 
ta mente, pode ser en con trada em seu texto, do mesmo modo que, aqui, to‐ 
ma mos al guns rumos não tri lha dos pelo autor.

7  Para An to nin Ar taud, cri a dor do Te a tro da Cru el dade, poeta e dra ma‐ 
turgo fran cês que, assim como Mel Baggs, foi in ter nado e teve sua re la ção
com a lin gua gem pa to lo gi zada pelas ins ti tui ções mé di cas e psi co ló gi cas, “se
vol tar mos, por pouco que seja, às fon tes res pi ra tó rias, plás ti cas, ati vas da
lin gua gem, se re la ci o nar mos as pa la vras aos mo vi men tos fí si cos que lhes
deram ori gem, se o as pecto ló gico e dis cur sivo da pa la vra de sa pa re cer sob
seu as pecto fí sico e afe tivo, isto é, se as pa la vras em vez de serem con si de‐ 
ra das ape nas pelo que dizem gra ma ti cal mente fa lando forem ou vi das sob
seu ân gulo so noro, forem per ce bi das como mo vi men tos, e se esses mo vi‐ 
men tos forem as si mi la dos a ou tros mo vi men tos (...) a lin gua gem da li te ra‐ 
tura se re com porá, se tor nará viva; (...) os pró prios ob je tos co me ça rão a
falar.” (Ar taud, 2006, p.  140-141). Ana lo ga mente, como diz Rückert sobre In
my lan guage, as mãos de Baggs “tre mu lam com a ban deira e as fo lhas das
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ár vo res ao vento, ba lan çam para cima e para baixo com a mola, cir cu lam
com a ma ça neta do ar má rio, vi bram com o te clado. Os ob je tos não são algo
a do mi nar ou imi tar, e sim cor pos com os quais co mu ni car” (Rückert, 2021,
p. 17).

Português
Este texto dis cute as con cep ções nor ma ti vas do au tismo como dé fi cit e
como au sên cia de hu ma ni dade acom pa nhando os ques ti o na men tos pro pos‐ 
tos por Mel Baggs, ati vista au tista es ta du ni dense, em ví deos com par ti lha dos
em rede so cial pú blica. Ali ando sua pro du ção a um re fe ren cial fe mi nista,
queer e dos es tu dos crí ti cos da de fi ci ên cia, co me ça mos in ves ti gando as re‐ 
la ções entre as tec no lo gias do gê nero, da raça e da se xu a li dade com os
trans tor nos men tais, pas sando pela co ne xão entre o di ag nós tico de au tismo
e o ca pi ta lismo con tem po râ neo. Damos des ta que a uma des cri ção crí tica da
ra ci o na li dade mas cu lina, que traça os li mi tes den tro dos quais o in di ví duo
mo derno é en gen drado como ideal re gu la tó rio na te le o lo gia nor ma tiva das
te o rias psi co ló gi cas do de sen vol vi mento e ma te ri a li zado pelas ins ti tui ções
dis ci pli na res, en fa ti zando suas re ver be ra ções nos dis cur sos e prá ti cas em
torno do au tismo. Per cor re mos as con tro vér sias a res peito da in de pen dên‐ 
cia na ar ti cu la ção entre as tec no lo gias da es crita e as pes soas au tis tas,
contrapondo- a à noção de in ter de pen dên cia ela bo rada pelos es tu dos crí ti‐ 
cos da de fi ci ên cia. Em con clu são, bus ca mos fazer ouvir afir ma ti vas contra- 
hegemônicas da per cep ção au tista, re tor nando prin ci pal mente ao tra ba lho
po lí tico de Mel Baggs para res sal tar a sub ver são do mo vi mento da neu ro di‐ 
ver si dade no in te rior das ca te go rias mé di cas e psi co ló gi cas que de su ma ni‐ 
zam o au tismo.

Español
Este texto dis cu te las con cep cio nes nor ma ti vas del au tis mo como dé fi cit y
como au sen cia de hu ma ni dad, si guien do los apor tes pro pues tos por Mel
Baggs, ac ti vis ta au tis ta es ta dou ni den se, en ví deos com par ti dos en una red
so cial pú bli ca. Com bi nan do su tra ba jo con un marco fe mi nis ta, queer y de
es tu dios crí ti cos sobre dis ca pa ci dad, co men za mos in ves ti gan do la re la ción
entre las tec no lo gías de gé ne ro, raza y se xua li dad y los tras tor nos men ta les,
y la co ne xión entre el diag nós ti co de au tis mo y el ca pi ta lis mo con tem po rá‐ 
neo. Des ta ca mos una des crip ción crí ti ca de la ra cio na li dad mas cu li na, que
ras trea los lí mi tes den tro de los cua les el in di vi duo mo derno es en gen dra do
como ideal re gu la dor en la te leo lo gía nor ma ti va de las teo rías psi co ló gi cas
del de sa rro llo y ma te ria li za do por las ins ti tu cio nes dis ci pli na rias, ha cien do
hin ca pié en sus ecos en los dis cur sos y prác ti cas en torno al au tis mo. Re co‐ 
rre mos las con tro ver sias en torno a la in de pen den cia en la ar ti cu la ción
entre las tec no lo gías de la es cri tu ra y los au tis tas, con tras tán do la con la no‐ 
ción de in ter de pen den cia ela bo ra da por los es tu dios crí ti cos de la dis ca pa‐ 
ci dad. En con clu sión, bus ca mos hacer oír afir ma cio nes con tra he ge mó ni cas
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de la per cep ción au tis ta, re to man do prin ci pal men te el tra ba jo po lí ti co de
Mel Baggs para des ta car la sub ver sión del mo vi mien to de la neu ro di ver si dad
den tro de las ca te go rías mé di cas y psi co ló gi cas que des hu ma ni zan el au tis‐ 
mo.
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