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Perante a imagem do Supliciado chines, Bataille, portanto nao sangrou interiormente;

ele escutou 0 seu corac;ao bater ainda, talvez 56 um pouco mais depressa; e ele riu,

total mente, da sua sorte face a imagem, da sua renuncia constitutiva a abrir-se nela. A

sua vida continuava, apesar do horror, apesar do espetaculo extremo, no inessencial.

Mas ele teve a coragem repetida de escrever, de reescrever esta aporia. Esta e a sua liC;ao

de metodo. Ele sentia bem que ver, contra todo 0 consolo que ver fornece, sup6e, da

acesso ao seu limiar de violencia.

Georges Didi-Huberman

INTRODU~AO

Ha nas ultimas paginas de Minha Mae, de Georges Bataille, um posfacio de Maria Lucia
Machado que, alE~m de apresentar uma breve biografia bataillana, chama a atenr;ao para 0

fato de que 0 sujeito, para Bataille,

e falha, fenda e e a consciencia da negatividade que 0 impulsiona para a superar;ao dos
seus limites, para a busca do extase no excesso que desvenda a identidade entre prazer
e dor, na descoberta, (...), da 'alegria torturante'. (BATAILLE, 1985, 148)

Partindo desse sujeito construfdo a partir de imagens advindas da destruir;ao, nos propomos
a ler 0 excesso como um conceito que nos ajuda a compreender 0 pensamento moderno
a partir de dois escritores de epocas diferentes, mas que nos oferecem obras singulares que
nos permitem realizar uma breve reflexao neste momenta: 0 frances Georges Bataille e 0

brasileiro Valencio Xavier. As surpresas decorrentes da leitura de Georges Bataille eValencio
Xavier nao sao menores do que as perplexidades e as dificuldades que dela provem; as
perplexidades e dificuldades advem do que esta pressuposto, ou seja, as nor;6es teoricas
de excesso que podem ser evidenciadas tanto em Minha Mae, de Georges Bataille, quanto
em Minha Mae Morrendo, de Valencio Xavier. Alguns dos elementos que comp6em este
conceito podem ser considerados por muitos como uma alegoria ou expressao alegorica
que, segundo Benjamin e "uma combinar;ao de natureza e historia" (Benjamin, 1985,18),
em sintese, e a exposir;ao de um pensamento sob forma figurada. A rigor, simplificando, a
alegoria busca representar uma coisa para dar ideia de outra.

Assim, nos propomos ler Minha Mae, cujo titulo e incerto a partir da nota da edir;ao francesa
de 1966 que nos adverte:

Uma folha manuscrita, especie de projeto para uma pagina de titulo, traz, com efeito,
essas referencias, cuja disposir;ao respeitamos:
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Pierre Angel icil

Madame Edwarda

Divinus Deus

Georges Bataille

II

Minha Mae

1112

seguido de

Paradoxo sobre 0 Erotismo

de Georges Bataille

Esse foi 0 itinerario para a escolha mais apropriada do titulo. Essa obra foi editada ap6s a morte
de Georges Bataille em 1966; nao somente por este fato, mas pela importancia do conjunto
de toda obra, nos propomos a ler Minha Mae, assim como nos prop6e Walter Benjamin:
com um olhar no presente e outro na historia. Eum texto, ou melhor, um prolongamento de
Madame Edwarda que estava praticamente terminado e revisado por Bataille, salvo algumas
paginas do final da obra, como podemos constatar atraves da mesma nota de 1966. Minha
Mae faz parte da fic<;:ao erotica de Georges Bataille a qual ficou por muito tempo "guardada"
sob os pseudonimos Lord Auch e Pierre Angelique. Eesta fic<;:ao erotica da qual Minha Mae
faz parte que inseriu Georges Bataille entre os "malditos".

Minha Mae Morrendo, de Valencio Xavier, e uma obra que faz parte do volume chamado
Minha Mae Morrendo e °Menino Mentido, editado pela Companhia das letras em 2001.
Nesse livroValencio Xavier, que alem de escritor e consultor de imagem em cinema e roteirista
e diretor de TV, faz uso de um grande repertorio de imagens e textos que nos fazem refletir
sobre a aproxima<;:ao, a partir de sua estrutura, da literatura e demais linguagens, como por
exemplo, 0 cinema e a fotografia. Valencio acaba nos apresentando, assim, uma escritura
que atravessa as paginas, que possibilita e instiga a leitura tanto do texto quanto do espa<;:o
enlutado (negro) que pode ser encontrado no final dessa narrativa sem paginas. A proposta
para este ensaio e trabalhar com estas duas narrativas Minha mae e Minha mae morrendo,
a fim de ler como 0 conceito teorico de excesso se faz presente. Para tanto, nos deteremos
na leitura das imagens que se apresentam de formas diversas, mas, com possibilidades
e problematicas semelhantes. Ao iniciar a discussao trazemos a baila a te6rica Christine
Buci-Glucksmann que aborda quest6es relacionadas ao neo-barroco, e que neste momenta
contribuem para a sustenta<;:ao do nosso ensaio.

1. PROLONGAMENTOS OU DESDOBRAMENTOS DE IMAGENS

Em La raison baroque de 1984, Christine Buci-Glucksmann nos apresenta 0 mito moderno
relacionado a conceitos provindos do barroco. Para nos explicar a alegoria barroca Buci
Glucksmann utiliza-se do mito de Salome. Sendo assim, podemos supor que a alegoria
moderna seria aquela que traz atona elementos tais como a teatraliza<;:ao da existencia e
quest6es relacionadas aalteridade, ou seja, quest6es que 0 barroco historico nao abordou
com veemencia. A alteridade e trabalhada a partir do desejo; e importante ressaltar que esta
questao relacionada ao desejo surge sempre a partir do outro, ou melhor, do corpo do outro,
e assim nos e apresentado 0 mito de Salome. Este outro surge de diversas formas: atraves
do fragmento, da rufna, da presen<;:a/ausencia, das mascaras, das imagens, como podemos
observar, tanto em Valencio Xavier quanto em Georges Bataille.

Portanto, e importante afirmar que 0 que nos leva a realizar a leitura de Georges Bataille com
Valencio Xavier e a forte presen<;:a da figura feminina e as caracterfsticas ligadas aconstru<;:ao
imagetica do aparato moderno que estao presentes em ambas as obras; quer seja atraves de
descri<;:6es, quer seja atraves de corte e recorte. Em Bataille encontramos as lembran<;:as de
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um jovem de aproximadamente dezessete anos que nos descreve como construiu a figura
de sua mae num certo perfodo de sua vida.

Acreditava que minha mae era como, na minha ingenuidade, eu pensava que eram
todas as mulheres, que era 0 que tao-somente uma vaidade de macho impedia que
fosse: apegada a religiao. (BATAILLE, 1966, 13)

Ecomo uma sorte de confissao que Bataille nos apresenta e estabelece a imagem de sua
mae no infcio dessa narrativa: um ser fragil, que vivia sob 0 mal estar de conviver com os
vfcios do marido. Com a morte do pai de Pierre ha uma transforma<;:ao no cotidiano desse
jovem: aquela que ate entao era considerada um ser "sagrado", um objeto do sublime, que
perdurara na sombra como 0 objeto pulscitil, que esta sempre ali, mas que deve desaparecer,
vem a tornar-se um ser profano, ou melhor, torna-se perante os olhos de Pierre a mulher, a
amante, a libertina.

Mais tarde, ela me diria estas palavras de meu pai: 'Ponha tudo nas minhas costas'. 0
desejo de meu pai, compreendendo que aos meus olhos minha mae era inatacavel, foi
que ela permanecesse assim a qualquer pre<;:o. Sua morte tornava a conven<;:ao intoleravel.
Ena perdi<;:ao que se seguiu ela cedeu atenta<;:ao de se mostrar imunda aos meus olhos,
como gostava de mostrar-se todas as vezes que se abandonava". (BATAILLE, 1985,20)

Bataille nos apresenta em sua obra a presen<;:a de uma mulher em vias de transforma<;:ao, 0

que nos leva, novamente, ao texto de Buci-Glucksmann. Confirmamos na figura de Salome
a mulher ideal de uma sociedade que sonha ter mulheres fatais, frias, poderosas, onde ha
acentuado um lado masculino; este e 0 modelo de mulher que encontramos tambem em
Minha Mae de Georges Bataille. Eesta mulher fatal que "se apropria" do lugar do heroi ro
mantico fazendo com que ocorra a "feminiza<;:ao da cultura", ou seja, a uniao/jun<;:ao entre
feminino e masculino, real e irreal, racional e irracional, excesso e exce<;:ao. Neste sentido,
compreendemos que as caracterfsticas que encontramos no mito de Salome sao quase as
mesmas existentes na obra de Bataille e Xavier: fragmentos, detalhes, fantasmas, imagens,
cadaveres, que formam toda uma estetica em que ha a catastrofe em evidencia, 0 excesso,
a perda do referente estavel nao havendo mais sujeitos portadores de sentidos.

Este momenta revelado na fragmenta<;:ao, pela tensao entre carne e espfrito, seria caracterfstica
ja presente no perfodo barroco. A falta de certezas absolutas, caracterfstica maior de nossa
epoca, nao seria 0 principal elemento a nos aproximar do mundo barroco? Buci-Glucksmann
prop6e tres "maneiras" a serem analisadas: a maneira como suspensao, a maneira como
teatro de opera<;:6es e a maneira como anamnese. A "maneira" como suspensao surge
de uma fratura, de uma melancolia da arte e do ser. Esta melancolia e 0 fundo sombrio e
revela certa desilusao, uma constata<;:ao de perdas. A perda e ao mesmo tempo 0 excesso,
salientados por Buci-Glucksmann tambem sao evidentes nas obras que estamos analisando:
Minha Mae e Minha Mae Morrendo. Em Valencio a perda se da pela falta de amor declarada
pelo menino:

Minha mae
Virgem

Vestida de noiva
Ao lado do falso marido

Mariinha transvestida
Econvidados inventados

Em trajes de gala
Depois

Minha mae viuva
De meu pai vivo

Naquele tempo nao tinha divorcio
Viviam separados

Cada um em sua cidade
Eu

Menino
Morava com minha mae

Que nao me dava aten<;:ao
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soberbos reflexos. Estavam vestidas, de fato, mas nao usavam mais que uma camisa e
uma ampla cal~a de lingerie. Entraram sem cerimonia, mas nao falavam. Uma delas
fechou 0 trinco. Depois passaram do banheiro para 0 quarto e afinal para a sala onde
acabaram de acordar minha amante e a sua camareira. Suas mascaras e a maquilagem
impediam-me de distingui-Ias. (...) (BATAILLE, 1985, 144)

E "por tras", ou melhor, e no interior desta mascara que buscamos encontrar sentido para a
"alegoria" benjaminiana que aqui e apresentada por urn "Iabirinto" de pulsoes. E no movi
mento das a<;:oes, das emo~oes ou mesmo entre uma e outra que este labirinto se constitui,
pois nao ha uma posslvel "salda", ha como observamos urn fluxo de acontecimentos que se
repetem numa circularidade singular a que Michel Foucault em "A linguagem ao infinito",
de 1963, chama a aten<;:ao quando se refere abiblioteca:

Hoje, 0 espa~o da linguagem nao e definido pela Retorica, mas pela Biblioteca: pela
sustenta~ao ao infinito das linguagens fragmentares, substituindo a dupla cadeia da
retorica a linha simples, contInua, monotona de uma linguagem entregue a si mesma,
devotada a ser infinita porque nao pode mais se apoiar na palavra do infinito. Mas ela
encontra em si a possibilidade de se desdobrar, de se repetir, de fazer nascer 0 sistema
vertical dos espelhos, imagens de si mesma, das analogias. (FOUCAULT, 2001, 58)

Esta estrutura, semelhante ade urn labirinto, descrita por Foucault tambem e encontrada
em Mil platos de Gilles Deleuze sob 0 tItulo de "rizoma". Uma estrutura labirfntica,
rizomatica e 0 que encontramos nos romances de Georges Bataille e Valencio Xavier que
nos instigam a ir avan~ando a cada pagina e superando os obstaculos de leitura. No livro
Minha Mae Morrendo observamos 0 "Iabirinto" atraves da dissemina~ao de imagens e das
impressoes que estas imagens deixam no narrador/personagem. E importante salientar que
em Valencio Xavier 0 labirinto nao e pulsional como em Bataille, ou melhor, ele e virtual,
pois 0 que nos e apresentado e urn universo constitufdo essencialmente por imagens, e
estas sao as responsaveis por toda trama que 0 leitor possa a vir a constituir. (ada pagina
funciona como urn hipertexto, que leva 0 leitor para outro universo, outro conhecimento
e nova informa~ao, confirmando 0 que diz Pierre Levy a respeito desse processo, em As
tecnologias da inteligencia:

Tecnicamente urn hipertexto e urn conjunto de nos ligados por conex6es. Os nos
podem ser palavras, paginas, imagens, grMicos ou partes de graficos, sequencias
sonoras, documentos complexos que podem eles mesmos ser hipertextos. Os itens de
informa~ao nao sao ligados linearmente, como em uma corda de nos, mas cada urn
deles, ou a maioria, estende suas conexoes em estrelas, de modo reticular. Navegar
em urn hipertexto significa, portanto desenhar urn percurso em uma rede que pode ser
tao complicada quanto possfve!. Porque cada no pode, por sua vez, conter uma rede
inteira. (LEVY, 1993,33).

o leitor consegue desenhar, arquitetar em sua mente, a rede, 0 labirinto, a galeria que bern
quiser, inspirado no que 0 autor Ihe proporciona com a sua obra. Podemos dizer que tanto
em Bataille quanto em Xavier 0 valor se da por suplemento, ou seja, no seu conjunto de
verdade ha urn "toque" de declfnio do olhar, ja nao se pode ter confian~a na perspectiva. a
que ha sao impress6es do passado no presente. A presen~a do passado no presente se expressa
numa polifonia em que 0 velho e 0 novo se cruzam, na evoca~ao de uma temporalidade
contInua. A verdade se da pelo contato de imagem e texto, sendo 0 sentido construfdo a
posteriori. Eeno entrecruzamento das linguagens, e na instaura~ao de espa~os vazios ou
excessivamente plenos, repletos, indecisos, indeterminados que encontramos material para
o estudo do que aqui estamos chamando de labirinto3

• a labirinto do qual nos propomos
falar e aquele advindo de Acephale4 onde Georges Bataille nos apresenta a modernidade
como algo inoperante, sem salda.

Podemos dizer que na modernidade "ha" mudan~as porque "ha" revolu~ao, ou seja, a
caracterfstica da modernidade reside em sua satura<;:ao, nao se conhece 0 limite; nao ha
progresso, todo valor e ambivalente, assim como a no<;:ao de revoluc;:ao observada por Georges
Bataille em Sade. Para Bataille na obra de Sade a revolu~ao nao se apresenta como algo
exterior, mas interior, fruto do irracional, da catastrofe, da libera~ao dos instintos. au seja,
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o sentido da reVOIUf;aO nao esta dado nas ideias de Sade; em alguma medida, estas
ideias nao sao redutfveis a revoIUf;ao. Se elas se relacionam, e mais como os elementos
disparatados de alguma figura acabada, como a alguma rocha, uma rufna ou osilencio
da noite. (BATAILLE, 1989,93)

Eessa falta de limite, esse excesso que e representado por a<;6es e representa<;oes que Georges
Bataille observou na obra do Marques de Sade que observamos em seu Iivro Minha Mae
principalmente na rela<;ao dos personagens: Pierre e sua mae. Eatraves de uma rela<;ao de
respeito, desejo, decadencia, bebedeira, orgias que se "desenrola" toda a trama. Este mundo
que se constitui pela duplica<;ao dos sentidos, pela busca do infinito, ao qual nos referimos
vai ao encontro daquele que encontramos em Jorge Luis Borges - A biblioteca de Babel.

o universo (que outros chamam Biblioteca) constitui-se de um numero indefinido, e qui<;a
infinito, de galerias hexagonais com vastos po<;os de ventila<;ao no centro, cercados por
varandas baixfssimas. De qualquer hexagono, veem-se os pisos inferiores e superiores:
interminavelmente. A distribui<;ao das galerias e invariavel. (Fic<;oes, 91)

Eum mundo como uma biblioteca que encontramos tanto em Bataille quanto em Xavier:
pequenas regras para varias combina<;oes sejam de livros, de estantes, de orgias, sejam de
recortes. Bataille nos descreve 0 escrit6riolbiblioteca do pai de Pierre como uma "rufna" da
qual brotara uma "verdade" mascarada ate entao pelos livros:

Encontrei, com efeito, uns poucos livros muito bonitos. Retirei-os, as fileiras desabaram e
no acrescimo de pO e confusao que provoquei, senti-me no ultimo estagio de abatirnento.
Fiz entao uma descoberta singular. Por tras dos livros, nos armarios envidra<;ados que meu
pai mantinha fechados, mas dos quais minha mae me tinha dado as chaves, encontrei
pilhas de fotografias. (...) Perdi a cabe<;a e espalhei as pilhas com gestos de impotencia.
(...) Meu pai, minha mae e esse pantano de obscenidade...: de desespero, decidi ir ate
o fim daquele horror. (...). (BATAILLE, 1985, 31/32)

Esse universo e visto por Bataille como um mundo em movimento, um labirinto (nao
geografico) onde 0 excesso vern a tona a partir do valor de usa, do dispendio, da vontade
de ir alem dos limites impostos quer seja pela igreja, quer seja pelo estado, tornando assim
presente 0 que estava camuflado. Desse modo, em Minha mae nao ha possibilidades de
trocas, e este universo vem a tona atraves de imagenslfotografias que desencadeiam todas
as demais a<;oes. Bataille parte de uma exterioridade aparente para chegar a um nucleo
que seria essencial: em contraposi<;ao aos monumentos amea<;adores, ele concebe "centros
espaciais misteriosos" onde se alojam confrarias, sociedades secretas, e todo tipo de ordens
mfsticas que em sua obra encontramos sob 0 nome de "organiza<;oes de inverno". Sao
mundos subterraneos que ocultam um centro secreto, no caso de Minha mae, uma biblioteca
com armarios envidra<;ados como vitrines que exibem livros como mercadorias, corredores
que instigam 0 olhar do observador. Labirintos, piramides, jardins interiores, imagens que
proliferam em seus textos, insinuando que a safda, para Bataille, esta sempre localizada
"dentro".

la na narrativa de Xavier, observamos que nao ha modelos a serem seguidos e que 0 refe
rencial nome e lugar ja nao sao suficientes ou sao ambfguos, cabe ao leitor, assim como
as personagens, tra<;ar individualmente a sua trajet6ria neste labirinto. Nao ha experiencia,
ha acumulo, excesso de imagens e informa<;oes. E0 excesso de resfduos, de textos, de
lembran<;as que nos fazem pensar no que nos leva a realizar determinadas acumula<;oes.
Para Marc Auge "0 que nos procuramos, na acumula<;ao religiosa dos testemunhos, dos
documentos, das imagens, de todos os signos visfveis do que foi (...) e a nossa diferen<;a, a
nftida revela<;ao de uma identidade perdida". (AUGE, 1994,33) Ou seja, a nova identidade
e construfda a partir de um novo pensar coletivo. No plano da narra<;ao, por ser espa<;o
transit6rio do pensamento e da reflexao sobre 0 romance enquanto obra de arte, as estrategias
novas e antigas se encontram, passado e presente se cruzam no ato constante de recriar; a
escritura revela-se 0 locus; por meio da exposi<;ao do caos 0 leitor/ espectador e convidado
a repensar 0 mundo em que vive. 0 texto de Marc Auge esclarece-nos quanta ao olhar
que lan<;amos ao passado, quanta ao modo pelo qual revolvemos os resqufcios do passado
como uma maneira de manter vivo 0 lugar antropol6gico do qual fazemos parte. Mais do
que isso, esse texto nos chama aten<;ao para 0 fato de que 0 habitante do lugar antropol6gico
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necessidade de se destruir algo para em seguida construir algo novo. Ou seja, podemos dizer
que 0 mundo moderno e urn mundo de restos e correspondencias tal como ja anunciava
Charles Baudelaire. Este carater e observado por Bataille em Sade, como vemos em A literatura
eo mal, "0 objeto como tal (urn ser humano) seria ainda indiferente: e preciso modifica-Io
para obter dele 0 sofrimento desejado. Modifica-Io quer dizer destruf-Io". (p.l 03)

CONCLUSAO

Como nos disse Benjamim, a escritura tornou-se, assim, com a linguagem, urn arquivo de
semelhanc;as nao-sensfveis, de correspondencias imateriais. Com 0 "surgimento", com 0

"aparecimento" do arquivo temos por consequencia uma nova modalidade de obra, que
se dissemina, que se espalha, havendo, assim, uma nova forma de conteudo, uma nova
materializac;ao. Ejustamente a disseminac;ao, a proliferac;ao, 0 excesso de imagens/ foto
grafias diante de Pierre que faz com que este venha a tomar consciencia do que vinha a ser
o universo no qual ele estava inserido.

Amae, disse-me, cabe fazer aquilo que provoca nos filhos esses terrfveis sobressaltos. (...)
Neste estado de espasmo e de aflic;ao, uma delas [fotografia de sua mae], cuja imagem
eu tinha na mao (eu me havia estendido no tapete apoiado sobre 0 cotovelo, sofria, e
o po tinha me sujado), pareceu-me tao bela (estava sob urn homem, deitada, a cabec;a
para tras, os olhos perdidos) que estas palavras: 'a beleza da morte', me passando pelo
espfrito, impondo-se a mim, provocaram 0 tremor viscoso e, cerrando os dentes, eu
decidi me matar (acreditei decidir!) (Minha Mae, 32/33)

o que vern a caracterizar 0 novo, nesse sentido, e 0 vazio. Este vazio que acaba de ser
presenciado atraves da citac;ao acima, que e representado pelos olhos perdidos da mae de
Pierre, faz parte da estrutura deste labirinto que esta presente em Georges Bataille, nessa
narrativa em que a experiencia tenta ultrapassar 0 limite da transgressao, como nos diz
Michel Foucault em "Prefckio atransgressao", de 1963:

Mais vale, sem duvida, tentar falar dessa experiencia e faze-Ia falar no proprio vazio da
ausencia de sua linguagem, la onde precisamente as palavras Ihe faltam, onde 0 sujeito
que fala chega ao desfalecimento, onde 0 espetaculo oscila no olho transbordado. La
onde a morte de Bataille acaba de colocar sua Iinguagem. Agora que essa morte nos
devolve apura transgressao dos seus textos, que eles favorec;am qualquer tentativa de
encontrar uma linguagem para 0 pensamento do limite. Que sirvam de morada a este
projeto, talvez ja em rufna. (FOUCAULT, 2001, 37)

Na modernidade a linguagem "recorta" urn espac;o onde a morte ronda, como observamos
nas narrativas de Sade, Bataille e Xavier. Enessa falta, nesse vazio que se instauram a apatia
eo excesso como noc;6es de transgressao pela possibilidade, ou seja, ha nesses contextos
duas posic;6es: ou, ou. Bataille em A Iiteratura e 0 mal chama a atenc;ao para a apatia
enquanto troio em Sade: "0 tedio se desprende da monstruosidade da obra de Sade, mas
este proprio tedio e 0 seu sentido". (p.104) Podemos dizer que no mundo modernista, a
experiencia e urn saber, no qual os deuses estao mortos, e urn saber que se arranca porque
esta preste a desaparecer, ou seja, nao ha emergencia do novo que nao conote morte, como
observamos em Georges Bataille. Na perda da tradic;ao a· experiencia assume 0 carater
de ressuscitac;ao; e esse carater circular que Bataille tras a tona quando nos coloca em A
literatura e 0 mal, que

ao se excluir da humanidade, Sade teve em sua longa vida apenas uma ocupac;ao,
que decididamente 0 atraiu, a de enumerar ate 0 esgotamento as possibilidades de
destruir seres humanos, de destruf-Ios e gozar de sua morte e de seu sofrimento. (...) So
a enumerac;ao interminavel, enfadonha, tinha a virtude de estender diante do vazio, a
deserto, ao qual aspirava seu furor (. ..). (BATAILLE, 1989, 104)

Da mesma maneira como Bataille evidencia a valor de usa existente na obra de Sade, tambem
observamos em sua obra uma exaustao do ideario modernista. Nesta narrativa de excesso
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e exaustao, a alteridade se incorpora e se inclui como uma impossibilidade de transcender
o limite. Todo limite se apresenta num limiar, ou seja, ele e ambivalente, separa e divide
ao mesmo tempo. Este e 0 sentido da fusao que encontramos em Sade quando observamos
que ele pratica a regra e a excec;ao ao mesmo tempo.

o labirinto/biblioteca/album evidenciado em Georges Bataille e Valencio Xavier vem ao
encontro da concepc;ao de viagem e de arquivo que encontramos em Walter Benjamin. Para
Benjamin 0 arquivo e nao-c1assificatorio, nao-organizado, nao-hierarquico, composto de
fragmentos e funciona como um deposito de lembranc;as. Ja a viagem segundo Benjamin,
com 0 carater de experiencia (Erfahrung) esta atravessada de risco, distancia, acaso e desastre.
Sera que podemos pensar 0 excesso como uma estrategia para desfazer, destruir, desalienar
o sujeito de seu ser? Mas e justamente neste ponto que pode ser observado uma posslvel
tomada de consciencia por parte do indivlduo atraves desta indecibilidade. Bataille ve no
erotismo a substancia da vida interior do homem, identificando-o em profundidade com a
experiencia religiosa:

o prazer seria desprezlvel nao fosse esse aterrador ultrapassar-se que nao caracteriza
apenas 0 extase sexual: mlsticos de diversas religioes, especialmente os mlsticos cristaos,
vivenciaram-no da mesma forma. 0 ser nos e dado num transbordamento do ser, nao
menos intoleravel do que a morte. (Bataille: 1968, 12)

Por isso, diz ele, "0 erotismo e, na consciencia do homem, 0 que 0 leva a colocar 0 seu ser
em questao" (Bataille,1987, 33). Para Bataille 0 erotismo e, por excelencia, uma experiencia
interior, na medida em que seu sentido ultimo esta em conduzir 0 sujeito a um estado de
interioridade plena, onde 0 silencio substitui 0 discurso: "0 homem nao e redutlvel ao
orgao de gozo. Porem esse orgao inconfessavel ensina-Ihe 0 seu segredo" (Bataille, 1968,
13). Lugar do segredo, sim, mas nao do "segredo" fabricado pela sociedade disciplinar:
trata-se, aqui, de um outro patamar de pensamento, que ousa supor uma profundidade para
alem da trama social. "Todos nos, eu e vas, existimos por dentro" - adverte 0 autor logo
nas primeiras paginas de 0 erotismo (Bataille, 1968, 16). 0 erotismo, para Bataille, e um
aspecto decisivo da vida interior do homem; eo que 0 define e 0 distingue dos animais. 0
erotismo poe 0 ser em questao. Mas nao e um retorno a natureza ou uma mera liberac;ao
sexual (as proibic;oes, ao contrario, sao necessarias para haver transgressao e superac;ao dos
limites). 0 erotismo e uma experiencia que depende de seu aspecto proibido e sagrado e
nasce justamente desse sentimento de violac;ao, de profanac;ao de seu objeto. Eisso a nudez
em Bataille: vazio angustiante que no fundo e sentido em excesso.

Ler a obra de Georges Bataille eValencio Xavier como um posslvel, uma teoria do excesso, e
reconstruir 0 poder pulsional dos sentidos; ou seja, quando as pulsoes ultrapassam os limites
do homem, esse se torna aquele que impoe castigo a si mesmo, como podemos ler em A
literatura eo mal em que Bataille nos informa que "os testemunhos de Marselha referem
se aos golpes de chicotes cravados de alfinetes que sangravam 0 marques". Nesse sentido,
podemos dizer que ha romances quando ha violencia, sofrimento, como observamos em
Bataille e incompletude, indefinic;ao, inacessibilidade, como em Valencio Xavier, e "excesso"
na fusao de Bataille com Xavier.

NOTAS

1 "Sabe-se que durante a sua vida, 'Pierre Angelique' foi 0 pseud6nimo escolhido por Georges Bataille para
a publicac;:ao de Madame Edwarda." (BATAILLE, 1985, 7) Lord Auch foi usado por Georges Bataille para
assinar Hist6ria do Olho.

2 "AqUi, um espac;:o em branco. Sem duvida, Charlotte d'ingerville." (BATAILLE, 1985, 7)

3 0 labirinto pode ser compreendido enquanto arquitetura sendo definido como espac;:o pleno de galerias,
caminhos onde a safda e diffcil de ser encontrada. Ha outras formas de labirintos como, por exemplo, 0

labirinto que se encontra no interior do ouvido. No entanto, 0 labirinto que trazemos atona e aquele interior,
movido pelas puls6es.

4 "Acephale - Religion - Sociologie - Philosophie - Revue paraissant 4 fois par an", mas que na verdade
apareceu 4 vezes ao longo de 4 anos (1936 -39), reuniu alem das ilustrac;:6es, sempre de Andre Masson, tex-
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tos de Georges Bataille (a maior parte deles), Pierre Klossowski, Roger Caillois, Jean Rolin, Jules Monneront
e Jean Whal. Alem disso, Acepha/e era tambem 0 nome de uma comunidade "religiosa", paradoxalmente
encabec;ada por Bataille, nesta mesma epoca, mas cujos membros, em sua maioria, nao coincidiam com os

colaboradores da revista homonima". (Scheibe, 2000, 4-5).
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