
GEORGES BATAILLE EAS FORMACOES DO
ABJETO

Marcelo Jacques de Moraes

Em abril de 1929, e publicado 0 primeiro numero da Revista Documents. 1 Financiada por
Georges Guildenstein, editor da Gazette des beaux-arts, ela tem como principais animadores
Georges Bataille (1897-1962), Georges Henri-Riviere (1897-1985) e Carl Einstein (1885
1940). Bataille, entao com 31 anos, exercia a oHcio de numismata no Gabinete de Medalhas
da Biblioteca Nacional e ainda nao se manifestara significativamente como escritor (embora
em 1928 ja tivesse publicado a Hist6ria do olho sob pseudonimo); Henri-Riviere era subdiretor
do Museu de Etnologia do Trocadero; e 0 ja conhecido poeta e crftico de arte alemao,
que introduzira na Alemanha a arte africana, assim como a cubismo e a obra de Picasso,
acabara de chegar a Paris, onde viveria ate a fim de sua vida. A revista teve quinze numeros
em dais anos de circula<;;ao, e seus colaboradores, alem dos escritores, artistas plasticos e
fotografos, provinham de diversas areas, representando disciplinas bastante diversas (historia
da arte, musicologia, arqueologia, etnografia etc.). Contavam tambem entre as colaboradores
alguns dissidentes surrealistas. Cito alguns names, alguns entao ja reconhecidos, outros
em ascensao, outros ainda meros desconhecidos, para que se possa ter uma ideia dessa
"mistura propriamente impossfvel", como diria Michel Leiris em 1963:2 Alejo Carpentier,
Robert Desnos, Marcel Griaule, Michel Leiris, Marcel Mauss, Jacques Prevert, Raymond
Queneau, Hans Arp, Jacques-Andre Boiffard, Georges Braque, Marcel Duchamp, Andre
Masson, Alberto Giacometti, Pablo Picasso...

A partir do segundo numero, foi introduzida na revista uma se<;;ao intitulada Dictionnaire
critique. 0 Dicionario, aparentemente, nada tinha de sistematico, e, aprimeira vista, sua
organiza<;;ao parecia dever-se total mente ao acaso: era formado por verbetes com tamanhos
variados - alguns com poucas linhas, outros chegavam a ocupar duas paginas -, que nem
mesmo se ordenavam por ordem alfabetica. Lembrava, alias, um empreendimento dadafsta,
pela arbitrariedade dos verbetes. Apenas para que se tenha uma ideia do "conjunto", listo os
verbetes ao longo dos dais anos (dos 39, 15 foram escritos par Bataille e 9 par Leiris, e as 15
restantes par colaboradores diversos): Arquitetura, Rouxinol (1929, 2, 117-118); Absoluto,
Materialismo, Metafora (1929, 3, 169-170); Black Birds [nome de uma revista negra], Homem,
Olho (1929, 4, 215-220); Came/o, Cultos, Homem [mais uma vez... ], Infelicidade, Poeira,
Repteis, Talkie [a proposito de um filme faladol (1929, 5,275-279); Abatedouro, Chamine
de fabrica, Crustaceos, Metamorfose (1929, 6, 328- 334); Escarro, Degelo, Informe (1929,
7, 381-383); Espa<;o, Higiene (1930, 1, 41-44); Pensum, Umiar, Trabalho (1930, 2, 338);
Benga (Feral) [um jovem dan<;;arino senegales], Esteta, Keaton (Buster), Ceramica (1930,
4, 235-236); Bonjour (Irmaos) [dais eclesiasticos do seculo XVIII], Boca, Museu (1930, 5,
298-300); Anjo, /oujou ronde se da uma origem etnografica ao termo], Kali [uma divindade
hindu] (1930, 6, 366-369); Arranha-ceu, Sol (1930, 7, 433-436).

No entanto, nao foi essa arbitrariedade aparentemente ca6tica que fez com que a dicionario
se constitufsse, conforme as palavras de Yve-Alain Bois, como "um dos atos de sabotagem
mais eficazes de Bataille contra a universo academico e a espfrito de sistema".3 Pais se tal
arbitrariedade nao exclufa, evidentemente, 0 acidente, 0 acaso, 0 arbitrario - ao contrario,
estes estavam em seu proprio cerne -, ela tambem encerrava um rigor reflexivo que, ao
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reabilitar 0 "valor de uso" antropologico da imagem e da escrita, vinha tambem combater
vigorosamente um certo estetismo formalista que germinava com forc;a nos anos 1920 - e
que nao cessaria de produzir filiac;oes ao longo de todo 0 seculo XX, chegando ate nos no
seculo XXI. Oaf, alias, 0 proprio nome da revista, proposto por Bataille, e a composic;ao
de sua capa, que dava 0 mesmo destaque aos termos Arque%gia, Be/as-Artes, Etnografia
e Variedades, indicando sua oposic;ao a essa tendencia estetizante de grande parte de seus
contemporaneos, que reivindicavam a obra de arte como totalidade autonoma fechada sobre
si. (Figura 1) Desde entao ja comec;aria a consolidar-se a posic;ao de Bataille em relac;ao a
arte e aliteratura. Na contramao da tradic;ao kantiana da fruic;ao desinteressada do bela,
Bataille se interessava por elas enquanto modos de conhecimento do real e, mais do que
isso, por seu poder de induzir a experiencias do real, forc;ar suas fronteiras e encenar seu
impensavel. Pretendo aqui fornecer alguns dados fundamentais dessa discussao a partir da
noc;ao de informe, que comec;a a ganhar seus contornos, sese pode dizer assim, nestes textos
que Bataille escreveu entre 1929 e 1930 para Documents; em seguida, introduzirei a questao
do valor de uso do informe - que em Bataille sempre estara ligado ao abjeto -, sobretudo
a partir do texto a va/or de uso de D. A. F. de Sade, texto elaborado no contexto da crftica
enderec;ada por Andre Breton a Bataille no final do Segundo Manifesto do Surrea/ismo, de
1930, mas publicado apenas postumamente. Para concluir, farei um breve comentario de
Historia do o/ho, que, a meu ver, ja encena e problematiza, no regime da narrativa, alguns
dos elementos fundamentais da reflexao estetico-antropologica que Bataille desenvolveria
nas decadas subseqiientes.
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Em um ensaio sobre Bataille intitulado A tomada da Concordia, Denis Hollier vai comentar
a logica que articula os artigos de Documents - em particular na sec;ao Dicionario critico.
Justificando de safda 0 "comec;o" de seu proprio ensaio com a metafora da arquitetura, Hollier
justifica tambem, implicitamente, 0 comec;o do Dicionario de Bataille, cujo primeiro verbete
e justamente arquitetura. Muito proximo de Bataille, Hollier inicia seu livro assim:
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Comec;aremos pela arquitetura. '0 primeiro lugar, diz Hegel, pertence, pela pr6pria
natureza das coisas, a arquitetura.'

Nao que tenhamos, como Hegel, 0 projeto de edificar um sistema, de construir uma
estetica, de trac;ar 0 plano de um sistema das belas-artes. Nosso projeto nada tem
de edificante, preferiria abordar 0 que arrufna tanto os projetos quanto os ediffcios.
Gostarfamos, mais do que de desenhar uma estrutura, de seguir e fazer funcionar uma
fissura que frustre os pianos, que abale os monumentos.

Comec;aremos pela arquitetura: para comec;ar pelo comec;o, pela arch?!. Mas sem que
esse comec;o comande com firmeza os encadeamentos que abre, sem que um valor
imperativo seja reconhecido na arch?! apenas pelo fato de seu valor inaugural. Sem que a
arch?! comande por antecipac;ao um telos que fara desaparecer dele, retrospectivamente,
qualquer tra<;o de arbitrario, de contingencia, de acidente.4

Esse "comec;o" de Hollier me permite apresentar desde ja a escrita de Bataille e seu
agenciamento de formas como um combate aoidealismo implfcito na pr6pria no<;ao de
forma - combate que ele travara sistematicamente ao longo de toda a sua obra e desde a
experiencia de Documents, na qual ja explicita, alias, seu interesse, mais tarde alc;ado a
condic;ao de metodo, pela justaposic;ao sistematica de textos e imagens. 5

Nao teremos tempo de ver isso aqui em detalhes, mas para exemplificar rapidamente 0

trabalho de composic;ao da revista e 0 modo como Bataille 0 explora, apresento aqui 0 artigo
Figura Humana. Bataille ilustra seu texto com fotografias tiradas apenas alguns anos antes
(grande parte delas por Felix Nadar), mas que seus contemporaneos ja nao poderiam ver sem
algum estranhamento, sem algum sentimento de "derrisao", como diz ele. (Figuras 2 e 2b)
Sua leitura das imagens discute, de um lado, 0 carater "improvavel" e "desproporcional" de
tudo 0 que se apresenta como forma, e, de outro, a dimensao fantasmatica, alucinat6ria - ou
seja, sintomatica, para introduzir desde ja um termo que sera essencial ao longo deste ensaio
- da percepc;ao e do desejo humanos, 0 que 0 leva a recusar a pr6pria "existencia de uma
natureza humana". Enesse sentido que, depois de afirmar que, do ponto de vista da crenc;a
em tal natureza, a possfvel descendencia do casal matrimonial da fotografia s6 poderia ser
"uma justaposic;ao de monstros [quel [...1teria substitufdo a pretensa continuidade de nossa
natureza", deixando tambem de certa maneira impllcito que tais "monstros" certamente estao
entre n6s, se nao em n6s, Bataille generaliza com uma imagem concreta, que nao seria,
alias, sem consequencias (Breton aludiria ironicamente a ela na tal passagem do Segundo
Manifesto a que me referi). Diz Bataille:

Se consideramos, com efeito, um personagem escolhido ao acaso entre os fantasmas aqui
apresentados, sua aparic;ao [...J, em um ponto qualquer do espac;o e do tempo infinito do
senso comum, permanece perfeitamente chocante para 0 espfrito, tao chocante quanto
a do eu no todo metaffsico, ou antes, para voltar a ordem concreta, quanto a de uma
mosca no nariz de um orador. (1929, 4, p.196) .

Essa impureza, essa perturbac;ao necessariamente presente, ainda que a revelia, na noc;ao
de forma ideal - a "figura humana" se encontra aqui, por exemplo, cercada por "moscas"
que a tiram do serio - ja havia sido explicitada por Bataille desde 0 primeiro verbete do
Dicionario, Arquitetura. Cito alguns trechos do verbete:

A arquitetura e a expressao do pr6prio. ser das sociedades, da mesma maneira que a
fisionomia humana e a expressao do ser dos indivfduos. Todavia, e sobretudo com
fisionomias de personagens oficiais (prelados, magistrados, almirantes) que essa
comparac;ao deve ser relacionada. Com efeito, apenas 0 ser ideal da sociedade,
aquele que ordena e profbe com autoridade, se exprime nas composic;6es arquiteturais
propriamente ditas. Assim, os grandes monumentos se elevam como diques, opondo a
16gica da majestade e da autoridade a todos os elementos perturbadores: e sob a forma
das catedrais e dos palacios que a Igreja ou 0 Estado se dirigem e imp6em silencio as
multid6es. (00')

Eevidente, alias, que a ordenac;ao matematica imposta a pedra nao e outra coisa senao
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a acabamento de uma evoluc;ao das formas terrestres, cujo sentido edado, na ordem
biologica, pela passagem da forma simiesca a forma humana, esta ja apresentando
todos as elementos da arquitetura. Os homens representam aparentemente, no processo
morfologico, apenas uma etapa intermediaria entre as macacos e as grandes ediffcios.
As formas, prossegue Bataille, se tornaram cada vez mais estaticas, cada vez mais
dominantes. Do mesmo modo, a ordem humana edesde a origem solidaria da ordem
arquitetural, que e apenas seu desenvolvimento. (...) Toda uma atividade terrestre
atualmente, e certamente a mais brilhante na ordem intelectual, tende, alias, para
tal sentido, denunciando a insuficiencia da predominancia humana: assim, par mais
estranho que isso possa parecer quando se trata de uma criatura tao elegante quanta a
ser humano, um caminho se abre - indicado pelos pintores - rumo a monstruosidade
bestial; como se nao houvesse outra chance de escapar a chusma arquitetural. (1929,
2, p.117)

Bataille opae, portanto, de safda, a esta "chusma arquitetural" que "exprime" - e,
portanto, induz, impae - a "ser das sociedades" uma "abertura" concreta pelocaminho da
"monstruosidade bestial": au seja, ele reivindica uma forma que funcione como abertura
para a "elemento perturbador", para a "insubordinac;ao dos fatos materiais" a que ele se
referiria em A nor;ao de despesa, de 1933;6 uma forma que seja abertura para sua propria
"perturbac;ao". Trata-se, em suma, de conceber a forma como a materializac;ao do trabalho
do informe que a "dilacera".7 Creio que essa tensao entre a forma e a informe edecisiva para
compreender a forma em Bataille (au as formas que interessam a Bataille) como formar;ao.
Que nao esta lange do sentido metapsicologico - freudiano - do termo "formac;ao": au seja,
como sintoma, isto e, como expressao material de um conflito, de latencias, como eixo
de um jogo de forc;as entre representac;aes anacronicas, como movimento mal resolvido
de homogeneizac;ao do heterogeneo, como fndice de uma topologia complexa a partir da
qual nosso olhar desliza entre 0 que vemos naquilo que olhamos e 0 que nos olha naquilo
que vemos...8

Para indicar 0 que me parece ser a caminho para um tal desenvolvimento, cito a final do
verbete Escarro, de Michel Leiris, eo curto verbete Informe, de Bataille. Eles aparecem numa
mesma pagina do numero 7 de Documents, de 1929.

Escreve Leiris, encerrando 0 seu verbete:

o escarro e enfim, por sua inconsistencia, seus contornos indefinidos, a imprecisao
relativa de sua cor, sua umidade, 0 proprio sfmbolo do informe, do inverificavel, do
nao-hierarquizado, escolho mole e viscoso que faz fracassarem, mais do que qualquer
pedra no caminho, todos as procedimentos daquele que imagina a ser humano como
sendo alguma coisa, - outra coisa que nao um animal careca e sem museu los, a escarro
de um demiurgo em delfrio, rindo as gargalhadas por ter expectorado essa larva vaidosa,
girino comico que se infla em carne insuflada de semi-deus...

Eescreve Bataille, por sua vez, definindo assim seu proprio procedimento na realizac;ao de
um dicionario em Documents:

INFORME - Um dicionario comec;aria a partir do momenta em que nao fornecesse mais
o sentido mas as tarefas das palavras. Assim, informe nao eapenas um adjetivo tendo
tal ou tal sentido mas um termo que serve para desclassificar, exigindo geralmente que
cada coisa tenha sua forma. 0 que ele designa nao tem seus direitos em sentido algum
e se faz esmagar em toda parte como uma aranha au um verme. Seria preciso, com
efeito, para que as homens academicos ficassem contentes, que a universo tomasse
forma. A filosofia inteira nao tem outra meta: trata-se de dar um redingote ao que e,
um redingote matematico. Em compensac;ao, dizer que a universo nao se assemelha a
nada e que ele so e informe equivale a dizer que a universo ealga como uma aranha
au um escarro. (1929, 7, p.382)

Gostaria de chamar atenc;ao aqui para dais aspectos.

Primeiramente, para a distinc;ao inicial entre "tarefa" e "sentido" das palavras. Se a "sentido"
das palavras aponta para a possibilidade de sua permutabilidade, de sua transmissao e de
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sua fixac;ao, Bataille, ao privilegiar a dimensao da "tarefa" das palavras, as considera em
sua relac;ao com a que ainda nao esta dado, com um inominavel que, no limite, se pOe
como intransmissfvel: a dicionario €, de fato, uma impossibilidade, como indica a modo
condicional da primeira frase: "um dicionario comec;aria...". Por isso, informe se define
fundamental mente como uma forma irremediavelmente precaria. Nos termos de Bataille que
acabo de citar:' "0 que ele designa nao tem seus direitos em sentido algum..." Em segundo
lugar, quero apontar para a dimensao performativa do informe, tambem implicada por essa
ideia de uma "tarefa". A tarefa, a trabalho realizado pelo informe e a de "desclassificar"
uma forma identificada como tal - pais so uma forma antes percebida como tal pode
ser percebida como informe. Se digo informe, digo-o a respeito de uma forma. Mas essa
desclassificac;ao expressa ao mesmo tempo uma "exigencia": a de "que cada coisa tenha sua
forma", justamente. Pais quando se desclassifica uma forma, so se pode faze-Io em nome
de tal exigencia. Logo, todo trabalho sabre uma forma, ainda que ela seja informe, implica
a construc;ao de uma relac;ao de semelhanc;a - entre escarro e forma, par exemplo - e a
exigencia imposta par sua desclassificac;ao implica a pressuposic;ao de que cada termo da
semelhanc;a se assemelharia par prindpio a si mesmo, tautologicamente: escarro e escarro,
forma e forma. Portanto, escarro nao e forma... Mas tal exigencia, para cada forma informe,
e assombrada par aquila mesmo que ela recusa, a forma dessemelhante que a acusa como
informe. A forma escarro e assombrada (poderfamos dizer: informada e deformada) pela
forma forma assim como a forma forma a e pela forma escarro. Ou seja, 0 informe e a
trabalho da forma de dar a ver sua propria dessemelhanc;a constitutiva. Assim, se a forma
que implicaria a sentido e garantiria a permutabilidade, a transmissao, a fixac;ao da coisa
designada a seu nome - nao e outra a aspirac;ao dos referidos "homens academicos" -,
se essa forma acolhe a informe - como, par exemplo, no caso dos pintores a que aludia
Bataille no verbete Arquitetura -, sua "inconsistencia" de escarro a revela como portadora
de uma abertura para sua propria impureza, para a heterogeneidade que, justamente, a
dilacera, A heterogeneidade da forma, nao e, pois, para Bataille, uma violencia que a
atinge do exterior, mas 0 proprio trabalho da forma como formac;ao, trabalho intrfnseco a
forma. A forma nao e, pois, 0 objeto da transgressao, mas 0 lugar da transgressao,9 lugar da
emergencia de uma dimensao sintomatica, daquilo que Bataille chamaria de "a diferenc;a
nao explicavel",10 residua crftico do mundo homogeneo, como veremos a seguir. A forma
esta, assim, permanentemente em formac;ao e, portanto, aberta para sua diferenc;a, para
seu informe....

*************************

Para referir aqui mais explicitamente a relac;ao entre a forma informe e a experiencia do
abjeto, you introduzir rapidamente algumas questoes que emergem no texto 0 valor de
uso de D. A. F. de Sade," no qual Bataille propoe pela primeira vez 0 termo "heterologia",
definido, nesse mesmo texto, como a "ciencia do que e completamente outro [tout autre]"
(p. 61). Bataille investiga af a relac;ao entre sujeito e objeto, propondo 0 que ele chama de
uma "teoria heterologica do conhecimento" e refletindo, como atesta a titulo, sobre seu
"valor de uso".

De fato, logo depois de uma primeira enumerac;ao dos modos de expressao humana das
"forc;as excremenciais" ("violac;ao excessiva do pudor, algolagnia positiva, excrec;ao violenta
do objeto sexual, projetado para lange ou supliciado no momenta da ejaculac;ao, interesse
libidinoso pelo estado cadaverico, 0 vomito, a defecac;ao..."), Bataille aponta seu valor de
uso antropologico: mostrar como certos valores da civilizac;ao ("a necessidade social, a
dignidade humana, a p<itria e a familia, as sentimentos poeticos") nao passam de modos de
domesticac;ao das "necessidades que trabalham as tripas dos homens" (p.S6).

Bataille passa em seguida adiscussao sabre os modos de organizac;ao das sociedades
humanas a partir de "dois impulsos polarizados, a excrec;ao e apropriac;ao" (p.S8), que se
combinam para definir as atividades humanas. Depois de um pequeno preambulo, uma
primeira definic;ao:

o processo deapropriac;ao se caracteriza por uma homogeneidade (equilibria estatico)
do autor da apropriac;ao e dos objetos como resultado final'ao passo que a excrec;ao se
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Diga-se de passagem, e interessante notar como a noc;ao que se encontra aqui atacada e
a de sublimac;ao, destino das pulsoes que as poriam a servic;o de construtos civilizat6rios,
aos quais Bataille se refere como "belas erup<;:oes tonitruantes" e entre os quais ele inclui,
como seria de se esperar, a filosofia e a poesia...

A filosofia, para ele, s6 faz considerar "os dejetos da apropriac;ao intelectual" "sob formas
abstratas da totalidade (nada, infinito, absoluto), as quais ela e incapaz de darpor si pr6pria
um conteudo positivo" (p.61). Ao destituir 0 dejeto de sua materialidade - "0 esplendor sem
condic;ao das coisas materiais"12 a que ele se referiria em A no~ao de despesa -, a apropriac;ao
intelectual reduz sua resistencia concreta a uma dimensao conceitual abstrata.

A poesia, a seu turno, leva frequentemente, em sua autonomia, a constituic;ao de uma
"homogeneidade estetica" (p. 62); pois ao converter a realidade vulgar em realidade superior,
o grotesco em sublime, 0 informe em forma, 0 abjeto em ideia, dispondo, assim, 0 dejeto
como forma acabada - e, portanto como ideia pronta para 0 consumo, como mercadoria-,
ela nao pode evitar sua "incorporac;ao em um sistema intelectual homogeneo, isto e, uma
anulac;ao hip6crita do carater excremencial" (p.63).

Nesse sentido, Bataille vai destacar a "elaborac;ao intelectual de forma religiosa" como a
unica que, "em seus perfodos de desenvolvimento autonomo", pode sustentar "0 dejeto
do pensamento apropriativo como 0 objeto definitivamente heterogeneo (sagrado) da
especulac;ao" (p.61).

Pois se "as religioes operam no interior do domfnio sagrado uma cisao profunda, dividindo
o em mundo superior (...) e mundo inferior (...)", e se "tal cisao resulta necessariamente
na homogeneidade progressiva de todo 0 domfnio superior", elas tambem sustentam a
"resistencia" do mundo inferior a apropriac;ao homogeneizante pelo modo como organizam
ritualisticamente a manutenc;ao do "conjunto de proibic;oes, obrigac;oes e Iicenc;as parciais" em
relac;ao ao objeto heterogeneo (p.61). Sustentam, portanto, a lei, e, com ela, a transgressao, a
possibilidade da experiencia abjeta. Aqui poderfamos nos aproximar do registro psicanalftico:
se ha lei, ha recalque e queda de objeto, e, portanto, formac;ao de sintoma...

Bataille aproxima entao a heterologia da religiao, uma vez que ambas "concernem aos
fatos sagrados ou excremenciais", mas ao mesmo tempo as opoe na medida em que a
religiao acaba "traindo", "em condic;oes normais", "as necessidades que ela tinha como
meta nao apenas regular mas tambem satisfazer" (p.62). Pois, refere ele em nota, 0 sagrado
se especializou...

Assim, a questao fundamental para Bataille parece ser a de sustentar 0 que ele chama de
"irrealidade pratica" do dejeto, ou seja, manter-Ihe a dimensao de corpo estranho ao sujeito
sem converte-Io em ideia, em forma acabada, ou seja sem dispo-Io a "fabricac;ao" e ao
"consumo racional"... (p.63) Como, porem, fazer face a "persistencia de uma necessidade
dominante de apropriac;ao", a "obstinac;ao doentia da vontade que tenta apesar de tudo
representar para si um mundo homogeneo e servil"? (p.64)

Parece-me que e por esse vies que Bataille jamais renunciara ao esforc;o de pensar e de
encenar, sem jamais ceder a qualquer forma de simplificac;ao pedag6gica, as relac;oes entre
a arte e 0 sagrado. Talvez seja por isso que ele tenha que dizer em varias ocasioes que a
literatura nao pode ser inocente... Como no pequeno texto que prefacia a coletanea A
literatura eo mal: "A literatura nao e inocente, e, culpada, devia no final confessar-se como
tal. (...) No final a literatura devia a si mesma declarar-se culpada."13

Daf tambem, por exemplo, sua leitura da vocac;ao dos escritos de Sade para a autodestruic;ao,
que sua destruic;ao de fato metaforizaria mais do que qualquer outra coisa, como descreve
Bataille na sec;ao intitulada "A vontade de destruic;ao de si" em artigo sobre a obra do
Marques. Referindo-se a tal destruic;ao, Bataille conclui:

Epossfvel, definitivamente, que a fatalidade, querendo que Sade escrevesse e fosse
despossufdo de sua obra, tenha a mesma verdade que a obra: a qual traz a ma notfcia
de um acordo dos vivos com aquilo que os mata, do Bem com 0 Mal e, poderfamos
dizer, do grito mais alto com 0 silencio.14
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Trata-se, pois, para Bataille, de, sustentando, nao sem horror, tal acordo, produzir
repercussaes, levar a experiencias, a excrec;6es que nao se disponham imediatamente it
apropriac;ao. Quanto a esse aspecto, ha ainda uma nota interessante em a valor de usa de
O. A. F. de Sade que Bataille rasurou em seu manuscrito:

A excre<;ao nao eum meio termo entre duas apropria<;oes porque a apropriac;ao s6 e um
fim em si numa representac;ao emasculada e servil da existencia humana: a excrec;ao para
os homens e a unica razao de viver: a apropriac;ao diz respeito aos escravos. (p.425)

Estamos af no regime da "despesa improdutiva", que Bataille desenvolveria nos anos
seguintes. Enesse sentido que ele opae, na ultima parte do texto (chamada "Prindpios de
heterologia pratica"), 0 ponto de vista intelectual ao ponto de vista propriamente humano.
Enquanto 0 primeiro se encontra "na pratica subordinado a um processo de apropriac;ao",
o segundo "representa ao contrario a apropriac;ao como 0 meio da excrec;ao" (p.65). Ou
seja, 0 homem acumula para gastar improdutivamente... ou, como diz ainda Bataille, para
ter a "satisfac;ao violenta do coito", e nao para reproduzir. Daf uma das imagens literarias
caras a Bataille: "a fria majestade da mulher esteril" de Baudelaire.15

Bataille, como Sade, vincula a derrubada da ordem estabelecida it liberdade moral, na
medida em que esta mantem - uso as palavras de Sade em "Franceses, mais um esforc;o se
quereis ser republicanos" - "um estado de movimento perpetuo que aproxima [0 homem)
da insurreic;ao necessaria".16 Eum pouco nesse sentido que Bataille associa a estagnac;ao it
apropriac;ao e a revoluc;ao social it tensao pr6pria it excrec;ao (p.66).

Mas a ambivalencia entre nossa vocac;ao excremencial e a "obstinac;ao doentia da vontade
de apropriac;ao" a que se referia Bataille faz com que "0 carater sacrificial de uma revoluc;ao
permanec;a profundamente inconsciente". Razao de nosso horror pelo sagrado, isto e, por
uma formac;ao qualquer do abjeto. Enestes termos que Bataille definiria nos anos 1950 0
sagrado no seculo XX:

Creio que 0 sagrado morreu de excesso de elevac;ao de espfrito, ela pr6pria feita de
um medo incoerdvel do que e fascinante e violento. Estamos reduzidos a fermentar
secretamente um medo que nao dominamos mais, mas que permanece em n6s
vergonhosamente como uma dor de barriga contfnuaY

*************************

Georges Didi-Huberman chama atenc;ao para as duas dimensaes da experiencia que se
imbricam em Bataille: a experiencia por que se passa - 0 choque - e a experiencia como
experimentac;ao, como concertamento do choque. Ou seja: de uma experiencia de que
nao conseguimos nos apropriar it sua traduc;ao em formac;ao excremencial. .. Mas como
escapar asubstancializac;ao da morbidez que certa tradic;ao de leitura da obra de Bataille
tende a atribuir-Ihe como sua significac;ao intrfnseca, e fazer da formac;ao excremencial,
informe, abjeta, uma formac;ao crftica, com poder de instaurac;ao de relac;aes nao intrfnsecas,
dilacerantes, transformantes? Como escapar ao "regime focalizador" da imagem e da
ideia?18

Creio que ha af algo que remonta it tradic;ao da videncia na literatura francesa, mais
especificamente ao modo como a formula Rimbaud. Michel Deguy define assim 0 trabalho
da videncia: "0 que a videncia faz e tentar nao perder de vista 0 que nao esta ali diante dos
0Ihos".19 Trata-se, como define 0 pr6prio Rimbaud desde a famosa "Carta doVidente", de um
trabalho cerebral e met6dico de "desregramento dos sentidos" .20 Que se deflagraria, parece
me, precisamente a partir deste tout autre que nos olha do mundo. Nao do mundo familiar,
do mundo da forma tornada "documento" - isto e, daquela de cujo sentido nos apropriamos
segundo os termos do contexto de seu aparecimento - mas do mundo da forma-informe,
em formac;ao, que justamente resiste ao devir-documento: forma que, anacronicamente,21
me invade, invade meu mundo, meu tempo, mas me mantem adistancia (um pouco como
as "figuras humanas" de Bataille). Ou seja, a forma como formac;ao faz pulsar algo que ela
presentifica e retira ao mesmo tempo, despertando uma visao que nao se contenta com 0
que ve, que cleve reconstruir, reformatar incessantemente 0 que ve.
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Mas esse despertar traz consigo os restos noturnos dos sonhos, que continuarao
trabalhando...22 Nesse sentido, ha sempre uma tonalidade afetiva - sintomatica - em toda
posi<;;ao inventiva ou interpretativa: jamais inventamos uma Iinguagem sem que tenhamos
sido possuidos pelo que pretendemos tomar em linguagem pelo ato de linguagem. Assim, ao
materializar nossa condi<;;ao sintomatica, sobredeterminada, a forma em forma<;;ao desdobra
nossas lat€mcias...

E, pois, entre 0 que 0 sujeito ve e 0 que retorna de seu sintoma naquilo que ele ve - ou
seja, aquilo que 0 olha no que ele ve- que se imporia esse concertamento da experiencia
como mise-en-forme do intoleravel, do excesso, do heterogeneo radical, como forma<;;ao
critica a partir da experiencia do choque, que se disporia, assim, como ponte do sujeito
para sua alteridade, suas latencias, para aquilo que, dele, escapa a ele... Essa forma informe,
essa forma<;;ao abjeta, promoveria, portanto, ao ofertar-se, uma especie de perda de sentido
daquilo que ela da aver - 0 mundo mediado pelo sintoma -, exigindo em contrapartida,
daquele que com ela se depara, um suplemento de sentido, uma escrita: 0 exercfcio de ver,
de conhecer, eo mundo e 0 sintoma. Eo que se Ie, por exemplo, nesta imagem da escrita
proposta no prefacio de Madame Edwarda:

Nao recuso 0 conhecimento, sem 0 qual eu nao escreveria, mas esta mao que escreve
e moribunda [mourante] e, por esta morte a ela prometida, escapa aos limites aceitos
escrevendo (aceitos pela mao que escreve mas recusados por aquela que morre). 23

Para concluir no ambito da Iiteratura, eu gostaria de apontar na obra literaria do pr6prio
Bataille um exemplo do que poderia ser para ele a experiencia de produ<;;ao de uma tal
forma<;;ao. Trata-se, como anunciei, de Hist6ria do o/ho, que, nao por acaso, foi escrito
concomitantemente ao tratamento a que ele se submeteu entre 1926 e 1927 com 0 psicanalista
Adrien Borel, que 0 estimulou a escreve-Io. Trata-se de uma novela em 13 capitulos breves,
narrada em primeira pessoa, cujo tom par6dico oscila entre 0 romance er6tico e 0 romance
de aventuras, mas se inspira tambem - e e 0 que me interessa aqui - no relato de sonhos,
no relato por associa<;;ao livre que caracteriza 0 do paciente em analise.24

No infcio da narrativa, predomina 0 automatismo das a<;;6es dos personagens, as quais
parecem sempre ocorrer num presente absoluto, onde reina uma atmosfera de gratuidade
quase total, e como se nao houvesse lugar para 0 sentido, como se a questao do sentido
do que acontece nem mesmo se colocasse, nem para os personagens nem para 0 narrador.
Entretanto, 0 relato tambem vai sendo pontuado, aqui e ali, por indices de distanciamento
do narrador, apontando para uma dimensaointermitente, mas progress iva, de uma
especie de concertamento da experiencia, de constru<;;ao de seu sentido, 0 que culmina
no ultimo capitulo do Iivro, intitulado, na primeira versao "Coincidencias" e, na segunda,
"Reminiscencias". Nesse capitulo, tambem escrito na primeira pessoa, 0 suposto autor - Lord
Auch, que assinaria a novela ate a morte de Bataille -, ao identificar-se retrospectivamente
ao narrador, remete a narrativa as suas lembran<;;as de infancia - que inequivocamente
apresentam dados biogrMicos de Bataille -, como se essas reminiscencias constituissem as
chaves de leitura da narrativa.

Para tentar apontar aqui que sentido pode ter essa especie de par6dia da cura analitica em
que se constitui de certa forma a Hist6ria do o/ho, e preciso considerar que a hist6ria que
se conta e, antes de qualquer coisa, a hist6ria de uma especie de degrada<;;ao significante
do olho e do pr6prio olhar, da pr6pria visao. a olho e 0 olhar se tornam aos poucos objeto
de uma grande inquieta<;;ao: enquanto a primeira referencia do narrador ao olhar aponta
justamente para sua condi<;;ao de sujeito do olhar ("Eu ainda nao tinha conseguido ve-Ia ate
o cu. (...) Imaginava apenas que, levantando 0 avental, contemplaria a sua bunda pelada."l,
na ultima ele - e seus pr6prios olhos - se situa na condi<;;ao de objeto do olhar ("Meus olhos
pareciam estacados de tanto horror; vi, na vulva peluda de Simone, 0 olho azul-palido de
Marcela a me olhar, chorando lagrimas de urina.").25

Parte-se, pois, do fascfnio da contempla<;;ao do sujeito que olha para chegar-se ao horror
do sujeito devorado - objetificado - pelo olhar do outro, como no desenho de Grandville
reproduzido no verbete O/ho, de Documents.26 (Figura 4) Desde af, parece que ja se coloca,
na obra de Bataille, um deslizamento da dimensao do olhar como mediador do conhecimento
para uma dimensao em que ele se torna uma especie de ponto cego da existencia, resistindo
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a qualquer rebatimento homogeneizante sob a forma de um saber. Aquilo que vejo me olha:
"Quando digo que vejo, e um grito de medo que Veil, escreveria Bataille em 0 Culpado,
em 1940.17

Oaf a imagem emblematica - e abjeta - do pai cego de Bataille, nesse ultimo capftulo de
Hist6ria do olho:

Nasci de um pai sifilftico (tabetico). Ficou cego (ja 0 era ao me conceber) e, quando eu
tinha uns dois ou tres anos, a mesma doen<;a 0 tornou paralftico. Em menino, eu adorava
aquele paL Ora, a paraJisia e a cegueira tinham, entre outras, estas consequencias: ele
nao podia, como nos, urinar no banheiro; urinava em sua poltrona, tinha um recipiente
para esse fim. Mijava na minha frente, debaixo de um cobertor que ele, sendo cego,
nao conseguia arrumar. 0 mais constrangedor, alias, era 0 modo como me olhava. Nao
venda nada, sua pupila, na noite, perdia-se no alto, sob a palpebra: esse movimento
geralmente acontecia no momenta de urinar. Ele tinha uns olhos muito grandes, muito
abertos, num rosto magro, em forma de bico de aguia. Narmalmente, quando urinava,
seus olhos ficavam quase brancos; ganhavam entao uma expressao fugidia; tinham por
unico objeto um mundo que so ele podia ver e cuja visao provocava um riso ausente.
(. •• )28

Hoje sei que sou definitivamente cego, sou urn homem abandonado no mundo como
meu pai em R",29 escreveria Bataille num prefacio de 1943 para Hist6ria do olho. 0
outro que vejo me olha e me faz ver, em sua cegueira, minha propria cegueira...

Ecomo se a obra de Bataille come<;asse sob 0 signo de uma especie de adesao anacronica
a sua propria condi<;ao sintomatica, assombrada par essa interroga<;ao do olhar, que se
metamorfosearia em interroga<;ao permanente do mundo.3D E que poderia, talvez, ser
sintetizada com estes ultimos versos do poema Os cegos, de Baudelaire, a que Bataille
certamente nao era indiferente, e que problematizam definitivamente, no ambito da condi<;ao
humana, as rela<;6es entre 0 ver e 0 nao-ver:

Contemple-Ies, mon ame; ils sont vraiment affreux!

. Pareils aux mannequins; vaguement ridicules;

Terribles; singuliers comme les somnambules;

Dardant on ne sait ou leurs globes tenebreux.

Leurs yeux, d'ou la divineetincelle est partie,

Comme s'ils regardaient au loin, restent leves

Au ciel; on ne les voit jamais vers les paves

Pencher reveusement leur tete appesantie.

lis traversent ainsi Ie noir illimite,

Ce frere du silence eternel. 0 cite!

Pendant qu'autour de nous tu chantes, ris et beugles,

Eprise du plaisir jusqu'a I'atrocite,

Vois! je me tralne aussi! mais, plus qu'eux hebete,

Je dis: Que cherchent-ils au Ciel, tous ces aveugles?31
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