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As condir;6es de um passaro solitario sao cinco:

Primeiro, que ele voe ao ponto mais alto;

Segundo, que nao anseie por companhia, nem de sua pr6pria especie;

Terceiro, que dirija seu bico para 0 ceu;

Quarto, que nao tenha uma cor definida;

Quinto, que tenha um canto muito suave.

sao Joao da Cruz: Ditos de Luz e Amor

A noc;ao de excesso na obra de Georges Bataille e a tentativa de construir uma visao do
mundo que reune uma filosofia economica, historica, estetica e humana, a partir de dados
sobre 0 movimento de energia sobre a terra.! Os estudos mais recentes do fil6sofo italiano
Giorgio Agamben sobre 0 tema da exce~ao demonstram, entre outras coisas, a existencia
de uma brecha no vinculo entre a lei e a linguagem nas sociedades contemporaneas, e que
se encontra fora de ambas. Extensivamente, 0 excesso e a excec;ao levam a algumas con
siderac;6es sobre a noc;ao de sacrificia, que, oriundo da ordem sagrada, permeia tambem a
ordem comunitaria social e jurldica do Ocidente.2

Recortando 0 conceito de sacriflcio no campo mais circunscrito da estetica, ve-se que este
pode aparecer de uma forma por vezes sublimada, na figura do escritor ou do artista, que
se esvai enquanto indivlduo diante da demanda da linguagem durante 0 processo de cons
tituic;ao corporeo da obra. Mas a existencia de um vinculo concreto entre a enunciac;ao
em si mesma, como ato de linguagem, eo contexto politico e cultural onde uma obra e
produzida e determinante para a compreensao dos mecanismos ideol6gicos contidos nas
distintas maneiras com as quais ela sera apreendida pelos sentidos do Jeitor-espectador. De
qualquer modo, na demarcac;ao do conceito de sacriflcio aparece a ideia de um matador e
de uma vltima, que se encontram implicados numa ordenac;ao comunitaria maior. 3

Existe um efeito causado pelo atravessamento entre os corpos - entre os corpos de escrita e
na escrita sobre os corpos - que amplia 0 horizonte literario alem do ambito espedfico da
discussao sobre a natureza da linguagem. Trata-se de uma marca sacrificial efetiva da escrita
nas ordenac;6es sociais. Segundo 0 raciodnio de Jacques Ranciere, ha uma determinac;ao da
polltica da escrita na qual cintila a ligac;ao do conceito de escrita ao pensamento da ligac;ao
comunitaria. Dito de outro modo: a escrita e polltica porque se move rumo aconstituic;ao
estetica da comunidade e se presta a alegorizar essa constituic;ao. 4

Nos escritos de Michel Foucault dos anos 60 sobre estetica e linguagem, encontramos em
um trecho do Prefacio aTransgressao, texto sobre a escritura de Georges Bataille, um retorno
ao tema nieztschiano da morte de Deus, que e levado ao limite ao cruzar-se com 0 erotis
mo.s Foucault percebe 0 tema da morte de Deus em Bataille, morte que nao e entendida
como uma confirmac;ao do fim de seu soberano reinado dentro do processo historico, nem
a constata~ao pura e simples de sua nao existencia, mas como 0 espac;o, "a partir de entao
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constante de nossa experiencia", ou seja, a supressao na existencia humana dos limites
impostos pela ideia de uma ilimitac;ao. Ecomo consequencia, a tomada de direc;ao rumo a
uma experiencia que e simultaneamente, nas palavras de Foucault, interior e soberana. Tal
experiencia, que subverte os polos entre externo e interno e suas relac;6es com a imanencia
da soberania humana, desvela c1aramente sua propria finitude, revelando "0 reino i1imitado
do limite". 6

Da/ que para Foucault, atraves do vazio desse grande extravasamento, dessa libertac;ao da
experiencia (na qual ela se esgota e desaparece), imponha-se 0 problema da irnpossibilidade.
Assim, Foucault extrai do tema nietzschiano da morte de Deus nao apenas 0 acontecimento
que suscita esse alargamento da experiencia no espac;o do limite, mas 0 proprio contorno
deste evento (considerado por Georges' Bataille como um excesso), que e desde entao
aderido aexperiencia. Eneste paradoxo que Foucault reconhece 0 espac;o por onde a obra
de Bataille se circunscreve:

Bataille conhecia muito bem as possibilidades de pensamento que essa morte podia
abrir, e tambem a impossibilidade em que ela investia 0 pensamento. 0 que quer dizer
na verdade a morte de Deus senao uma estranha solidariedade entre sua existencia, que
resplandece, eo gesto que 0 mata? Mas que quer dizer matar Deus se ele nao existe,
matar Deus que nao existe?Talvez simultaneamente matar Deus porque ele nao existe e
matar Deus para que ele nao exista: motivo de riso. Matar Deus para libertar a existencia
dessa existencia que a limita, mas tambem para conduzi-Ia aos limites que essa existencia
ilimitada apaga (0 sacriffcio). Matar Deus para conduzi-Io a esse nada que ele e e para
manifestar sua existencia no centro de uma luz que a faz flamejar como uma presenc;a (e
o extase). Matar Deus para perder a linguagem em uma noite ensurdecedora, e porque
esta ferida deve faze-Io sangrar ate que jorre uma "imensa aleluia perdida no silencio
sem fim" (e a comunicac;ao). A morte de Deus nao nos restitui a um mundo Iimitado
e positivo, mas a um mundo que se desencadeia na experiencia do limite, se faz e se
desfaz no excesso que a transgride. 7

Lembremos que e a partir deste registro enunciativo, tanto da dissipac;ao constante do sujeito
que escreve, quanta da impossibilidade como motor da experiencia estetica e subjetiva
moderna, que, em grande medida, a filosofia pos-estruturalista francesa iria se colocar. B

Mas as passagens deste pensamento que vai da consciencia extrema do limite ao nao limite
possibilita para a filosofia e para a arte contemporaneas que, a partir da conquista da Iinha do
limite imposto pelo reino do ilimitado - e que se encontra agora completamente esgarc;ada
- seja novamente poss/vel rearmar diversos modos de individuac;ao para alem de uma pessoa,
de um sujeito ou de uma coisa. Enesse sentido que 0 aspecto rituallstico e sagrado da arte
(tema alias tao caro a Bataille) seja pass/vel de se reordenar no mundo.

Na obra de Bataille, pode-se ler 0 quanta de poder sublimatorio existe na Iinguagem, quando
nos fala de um valor inutil e dispendioso do sacriffcio contido em toda expressao estetica e
que, no caso da literatura, transubstancia a tinta em sangue:

Sacrificar nao e matar, mas abandonar e doar. 0 ato de matar e apenas exposic;ao de
um sentido profundo. 0 que importa e passar de uma ordem duravel, em que todo
consumo incondiciona; 0 que importa e sair de um mundo que cria e conserva. (...) 0

sacriffcio e a ant/tese da produc;ao. (...) e dom e abandono. (...) Oferenda que escapa
a qualquer utilidade. 9

A arte e a literatura aqui estao supostas como suplementos ou derivac;6es da falta do sacriffcio
ritual primitivo dentro da ordem acumulativa da civilizac;ao. Eisto se daria simultaneamente
num deslizamento da necessidade do ritual, num desejo e numa decisao. Decisao de ofertar,
mas como pura doac;ao nao destinada. Oferta excludente e nao enderec;ada, portanto, ao
uso especffico de uma operac;ao estabilizadora e produtiva. lO

Para Agamben, que analisa alguns paradoxos da lei moderna, a exclusao e uma zona de
indiferenciac;ao entre 0 sacriffcio e 0 homicfdio na medida em que 0 sacer nao e bios (pol/tico)
nem zoe (vida nua), mas e projetado para fora da dimensao humana. Assim, a marca do
excesso como operac;ao transgressiva em Bataille sup6e a existencia de um contexto onde
ainda existe a ocupac;ao de certos lugares politicos e esteticos a serem determinados. Todavia,
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nas sociedades contemporaneas estudadas por Agamben, 0 estado de excer;ao, um patamar
de indetermina<;ao entre absolutismo e democracia, se imp6e tornando-se a regra. Nesse
sentido, e como consequencia inseparavel do processo de moderniza<;ao, da constru<;ao
da ordem e do progresso economico, 0 "refugo humano", os "excessivos", nas palavras
de Zygmunt Bauman, aqueles que nao obtiveram permissao para ficar, e que jamais serao
incorporados ao sistema produtivo, nao tendo lugar para fugir, colocam em cena, para os
Estados, 0 problema de sua destina<;ao, tendo em vista que as antigas fronteiras moveis do
capitalismo colonial ja nao podem funcionar como ponto terminal de imigra<;ao.ll

A produ<;ao literaria que se coloca em permanente oposi<;ao a um uso ideologico e
pedagogico e, por sua vez, excesso, dejeto, objeto sacrificial, ou ainda, "a parte do fogo" a
qual se referiu Maurice Blanchot. Oaf extrai-se um ideario estetico e filosofico que toma seu
espa<;o desde a falta, justamente como uma especie de suplemento ao abandono humano
da ordem do sagrado. Noutras palavras, as sociedades se encaminham durante 0 processo
civilizatorio para uma economia da acumula<;ao, onde a arte e a literatura se colocariam
em face disso como objetos destinados a morte. Par essa razao, Bataille iria apontar para a
necessidade de um retorno do sagrado como um aspecto da arte que teria sido sublimado
na ordem estetica da modernidade.12 Em ampla medida, conceitua<;6es esteticas modernas
como a de Blanchot e a do proprio Bataille se configuram como uma volta a alguns perfodos
historicos que continuam a gerar mecanismos de interroga<;ao para a estetica e a polftica
do presente.

Para trazermos a tona um primeiro exemplo, basta lembrar que uma das caracterfsticas
espirituais da arte da contra-reforma e justamente 0 extase religioso como fonte de um
mergulho no abismoda linguagem. A produ<;ao estetica do seculo XVI, especialmente
no caso da Espanha, esta povoada de uma especie de febre interior, que se diferencia da
valoriza<;ao dos seus aspectos mais apolfneos que haviam vigarado como uma tendencia
forte ao longo do seculo xv. Assim, no contexto no qual Teresa de Avila inscreve seu texto e
sua vida, encontra-se, em ampla medida, 0 sintoma de uma paixao e um desejo mfstico que
vaG ate 0 aniquilamento. 13 Alias, tanto Santa Teresa quanto San Juan, os santos carmelitas
que buscaram uma unidade perfeita nao apenas da experiencia e da doutrina religiosas, mas
tambem da expressao Iiteraria, tem, no fato de pertencerem ao Carmelo, uma predisposi<;ao
a este tipo de experiencia onde 0 misticismo e a linguagem operam uma potencia de uniao
extasica. 14

Giorgio Agamben, em um momenta previo as analises sobre a problematica da exce<;ao no
mundo contemporaneo, havia se dedicado a um profundo estudo sobre a poesia de San Juan
de la Cruz.'5 Ele argumenta que 0 poeta carmel ita distingue a teologia mfstica (ou negativa),
da teologia escolatica (ou positiva), e que daf adviria uma seria apreensao de que deveria ser
imitado no Cristo: 0 momento de priva<;ao, de desgosto e de angustia, em detrimento dos
aspectos edificantes e positivos do cristianismo. Agamben refuta um recorrente equfvoco
sobre a conceitua<;ao da experiencia mfstica de San Juan, que segundo ele se constitui numa
especie de esoterismo teosofico, no sentido de "inicia<;ao" e comunicabilidade. Afirma
que esta experiencia, pelo contrario, e justamente uma aptidao e uma abertura para uma
"mimese da opacidade", cuja leitura proprja consiste em compreender que nao ha "Ieitura",
ou deciframento possfve!. 0 paradoxa da teologia mfstica residiria, entao, num ponto em
que, quanta mais ela e opacidade e desvanecimento integrais, mais puramente negativa e a
experiencia final que isto implica. Ou seja, e a constitui<;ao muito breve de uma presen<;a que
em nada mais se distingue da ausencia. Em sentido estrito, essa nao e entao mais uma teologia
(uma ciencia de Deus), mas uma teo-alogia, que se aproxima de um "desconhecimento"
ultimo, ou, pelo menos, de um conhecimento pautado pelo opaco e pela nega<;ao, e que
nao e, portanto, sustentavel num habitus doutrinario positivo. 16 Agamben observa ainda que
a metafora, elemento central da poesia de San Juan, na imagem da "noite escura", alude
pontualmente a este carater opaco e negativo da experiencia mfstica. Devemos ter em mente
que os poemas da "noite escura" foram feitos no perfodo de aprisionamento de San Juan, que
foi enclausurado pelos monges carmelitas que nao queriam as refarmas asceticas propostas
por ele e por Santa Tereza. Neste tempo de exclusao, na qual 0 mfstico foi submetido a viver
numa pequena cela da qual era retirado todas as noites para sess6es de tortura, compunha

e decorava uma quadra a cada noite, pois nao tinha como escreverY

Esta imagem central na poetica de San Juan nao e apenas uma metafora, mas antes um
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camino que, em suas pr6prias palavras, remete a um processo cujo valor se encontra em
si mesmo: aunque el camino es llano y suave para los hombres de buena voluntad, el que
camina caminara poco y con trabajo si no tiene buenos pies y el animo y porfia animosa
en eso mismo. Trata-se, portanto, de um itinerario, de uma doutrina da potencia anfmica e,
alem disso, na opiniao de Agamben, de uma complexa e articulada psicologia. 18

A experiencia mfstica neste caso, nao mantem uma rela<;ao distanciada com a linguagem
- onde a escrita teria como meta apenas a descri<;ao do mergulho na ordem sagrada -, mas
sao ambas partes de uma 56 coisa. 19

Para Bataille toda forma de arte e uma forma simb61ica de despesa improdutiva. Porem,
no caso espedfico do termo poesia, aplicado "as formas menos degradadas, menos
intelectualizadas da expressao de um estado de perda, (...)significando, com efeito, do
modo mais preciso, cria<;ao por meio da perda", 0 sentido e "vizinho do de sacriffcio".20

o Castelo Interior, composto de sete Moradas, dos escritos de Santa Teresa de Avila, encon
tra-se em consonancia com a ideia do "conhece-te a ti mesmo", da filosofia de S6crates,
retomada por Santo Agostinho. Porem, a alegoria do castelo conta com uma larga trajet6ria
na cultura islamica, 0 que coloca em jogo a sobrevivencia de certas formas como uma
especie de reminiscencia inconsciente, de antigos relatos.

A mfstica nupcial de Teresa de Avila tambem responde a uma antiga tradi<;ao crista que
interpretava a rela<;ao entre a alma e 0 Bem Supremo segundo um modelo de sensualidade
er6tica21 . Teresa desenvolveu uma mfstica er6tica emanada a partir de seu corpa, como
experiencia subjetiva na qual subjaz, no calor da metafora, a Iinguagem poetica como
propiciadora do arrebatamento dos sentidos. E isto coloca em discussao um veemente
problema sobre a questao do corpo como instrumento mediador das potencias da alma
e capaz de determinar, a uma 56 vez, 0 desejo e 0 abandono. Nos dois mfsticos as
notaveis imers6es ao interior do ser nao sao obtidas de forma espontanea, apenas por
i1umina<;ao divina, pois a experiencia mfstica nao mantem com a linguagem uma rela<;ao
de exterioridade.22

Em ampla medida, as leituras de Foucault sobre a obra de Bataille, que havfamos posto
em considera<;ao em linhas anteriores, encontram uma forte ressonancia com a analise
feita por Agamben da experiencia textual e mfstica de San Juan. Para Foucault, parte da
literatura moderna postularia um sentido de sagrado valorosamente incomparavel, porem,
"vertiginosamente perigoso para esse mundo claro e profano onde a humanidade situa seu
domfnio privilegiado".23

Porem, um aspecto importante que permeia a discussao de Foucault sobre a imagem do olho
na obra de Bataille encontra-se na tensa rela<;ao entre a visibilidade e discurso, ou melhor,
entre a possibilidade ou nao de se traduzir 0 visfvel ao legfvel e vice-versa. Pois sendo 0

6rgao comprobat6rio da visao, 0 olho encontra-se vinculado ao ocularcentrismo, e, como
tal, iria encontrar ao mesmo tempo um paradoxo e um limite na obra textual de Bataille.24

Este limite antiocularcentrico circunscreve a imagem de sua filosofia acefalica, esp~ialmente
quanta a internaliza<;ao do olho. Na novela de Bataille, 0 olho, ao inves de expandir-se
para os efeitos do mundo, dobra-se para dentro do corpo, encontrando af a finitude de sua
fun<;ao. Bataille inverte a fun<;ao do 6rgao ao apontar para 0 limite globular que constitui 0

olho, fazendo com que ao termino da opera<;ao ffsica de conduzir 0 olhar atraves de si, em
sua extirpa<;ao, dele nada mais reste do que a oca cavidade que, privada do olhar, depara-se
com 0 vazio ao qual nenhum segredo internoou sombrio parece habitar.

Metafora da marca do limite da linguagem, 0 olho bataillano, extirpado ou revirado, indica
aquele instante em que 0 extremo esfor<;o feito pela linguagem de se reproduzir, leva-a a uma
irrup<;ao para fora de si mesma, estabelecendo nela, a partir daf, uma especie de loucura.
Esta loucura se da no contexto da filosofia da linguagem batailleana, na transposi<;ao do olho
soberano ao olho arrancado. Para Foucault e nessa distancia de violencia e arrancamento
que 0 olho e visto em absoluto, mas fora de qualquer lugar, tal como 0 sujeito filosofante
lan<;ado para fora de si mesmo, onde eagora possfvel deixar espa<;o para a soberania da
linguagem filos6fica, no "vazio desmesurado deixado pelo sujeito exorbitado".25

o pre<;o de deixar espa<;o para que a linguagem fale de si mesma exige 0 sacriffcio e 0

extase da ausencia de um sujeito falante, para a quebra da unidade discursiva. Nesse desvio
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proporcionado pelo vazio, la onde 0 olho bataillano se perde, tem-se 0 espac;o que acolhe
uma fala infinita da linguagem. Isto leva Foucault a estabelecer uma justa analogia entre
esta perda e alguns procedimentos dos misticos:

[...] um pouco como 0 olho interior, diafano e iluminado dos mfsticos ou dos espirituais
marca 0 ponto onde a linguagem secreta da orac;ao se fixa e se estrangula em uma
comunicac;ao maravilhosa que 0 faz calar. Paralelamente, mas de um modo invertido,
o olho de Bataille define 0 espac;o da vinculac;ao da linguagem e da morte, la onde a
Iinguagem descobre seu ser na transposic;ao dos seus Iimites: a forma de uma linguagem
nao dialetica da filosofia.26

A problematica do olho, e seus consequentes limites no pensamento de Bataille, nao se dao
apenas como um aspecto filos6fico e estetico peculiar ou original em sua obra. Pois, alem
do c1aramente visivel dialogo que estabelece com outra questao analisada por Foucault, ada
morte do autor 27, e com 0 extenso imaginario surrealista sobre 0 olho, ha uma abordagem
filos6fica baseada na radical extirpac;ao da soberania do olhar sobre os outros sentidos. Esta
filosofia da linguagem esta diretamente associada ao tema mistico das instancias inferiores
e superiores da criac;ao, ja que esta sup6e uma ausencia de sentidos no ser humano que
seja passivel de apreende-Ia.

Com efeito, a possibilidade de fusao do organismo humano com 0 cosmos permeia alguns
dos hermeticos momentos da obra ficcional de Bataille, em Hist6ria do olho28. Mas e
importante ressaltar, como um segundo exemplo das profundas implicac;6es existentes
entre a mistica e a escrita, que longe de ser um tema novo dentro do imaginario acefalico,
o olho havia sido discutido anteriormente por Gustav T. Fechner no seculo XIX, atraves de
seu tratado Da anatomia comparada dos anjos29. No melhor estilo fabular, nesse belo e
curiosa tratado, Fechner valendo-se de sua formac;ao em Ciencias Naturais, e especialmente
de seus conhecimentos de Ffsica, que se aliam a uma irrestrita imaginac;ao narrativa de
cunho teol6gico, desenvolve a aplicac;ao de um metodo racional a um tema ficcional, para
nao dizer fantasioso. Seu argumento baseia-se no fato de que a ciencia moderna, ao buscar
estender os dominios do conhecimento, chega aelucidac;ao das "criaturas inferiores", mas
que, todavia, faltaria preencher a lacuna investigativa, acerca das "criaturas superiores",
popularmente denominadas de anjos. 0 resultado e um texto inclassificavel do ponto de
vista corrente do sistema de organizac;ao tematica das bibliotecas. Porem, 0 estranho mundo
angelico de Fechner e lido e apreciado por Jorge Luis Borges que nele havia encontrado um
valioso metodo concernente aideia tao cara ao autor das ficr;6es: a da Biblioteca Total.30

Borges permite ler no pensamento de Fechner, uma especie de versao avessa e complementar
da Hist6ria do olho de Bataille.

Ele comec;a a nos dar indices deste raciodnio ao grifar que Gustav T. Fechner e 0 "tardio
inventor da Biblioteca Total". Em um trecho de mais um sofisticado conto ensafstico,
Biblioteca Total, Borges atribui 0 pertencimento de Fechner a uma linhagem do pensamento
europeu que iria de alguns fil6sofos gregos a Nietzsche, passando por Blanqui e Lulio,
onde estaria colocada de distintas maneiras a ideia comum de que a expansao infinita da
Biblioteca seria uma derivac;ao tipograJica da doutrina do Eterno Retorno.3

! Estas distintas
variac;6es do pensamento que replicam numa fabulac;ao ao redor desta "doutrina" comum
sao vistas pelo escritor da seguinte maneira:

EI capricho 0 imaginaci6n 0 utopia de la Biblioteca Total incluye ciertos rasgos, que
nos es diffcil confundir con virtudes. Maravilla, en primero lugar, el mucho tiempo que
tardaron los hombres en pensar esa idea. Ciertos ejemplos que Arist6teles atribuye a
Dem6crito y a Leucipo la prefiguran con c1aridad, pero su tardio inventor es Gustav
Theodor Fechner y su primer expositor Kurd Lasswitz. (Entre Dem6crito de Abdera y
Fechner de Leipzig fluyem - cargadamente - casi veinticuatro siglos de Europa.) Sus
conexiones son ilustres y multiples; esta relacionada con el atomismo y con el anal isis
combinatorio, con la tipograffa y el azar. En fa obra £1 certamen con la tortuga (Berlin,
1929) el doctor Theodore Wolf juzga que es una derivaci6n, 0 parodia de la maquina
mental de Raimundo Lulio; yo agregarfa que es un avatar tipografico de esa doctrina
del Eterno Regreso que prohijada por los estoicos 0 por Blanqui, por los pitag6ricos 0

por Nietzsche, regresa eternamente. 32
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Vemos que para Borges a relac;ao entre fil6sofos e autores tao distintos entre si, e tao distantes
tambem na linha do tempo, encontra uma aderencia comum aos multiplos discursos sabre
a tema do Eterno Retorno, que e, par sua vez, um componente que diz respeito a ideia da
Biblioteca Total, no sentido estrito de que as infinitos volumes que a compoem retornam, e
que mesmo que suas postulac;oes possam se contradizer, elas no fundo se aliam, formando
combinac;oes em espiral. Par outro lado, a tema borgiano da escrita divina, cuja gramatica
e uma cifra posta sabre as coisas do mundo, encontraria, nas ideias de Fechner, desta vez
no Livro dos seres imaginarios, uma confirmac;ao:

En el siglo XIX, el psic610go aleman Gustav Theodor Fechner (hombre alabado par
William James en la obra A pluralistic Universe) repens6 can una suerte de ingenioso
candor las ideas anteriores. Quienes no desdeiian la conjetura de que la tierra, nuestra
madre, es un organismo; un organismo superior a la planta, al animal y al hombre,
pueden examinar las piadosas paginas de su. Zend-Avesta. Ahf leeran, por ejemplo, que
la figura esferica de la tierra es la del ojo humano, que es la parte mas noble de nuestro
cuerpo. Tambien 'que si real mente el cielo es la casa de los angeles, estos sin duda son
las estrellas, porque no hay otros habitantes en el cielo'.33

A ideia de um "Iivro do mundo" que permeia a reflexao de Fechner e que e plenamente
detectada aqui par Borges e Guerrero, configura-se atraves das analogias e diferenciac;oes
existentes entre distintas ordens da natureza. Ou seja, a "gramatica" que compoe a universo,
onde a grafia e correspondente as coisas da vida natural, formaria uma especie de texto
escrito pela Perfeic;ao. A mistura improvavel entre ciencia e mito, que conduziu Fechner
a escrever seu incomum tratado filos6fico sabre as anjos, ocorre na medida em que serve
como um aparato de leitura para a cifrado texto divino e que se baseia na ideia de que
tal como a escritura, a universo possuiria instancias de sofisticac;ao inventiva. Para ele a
obrigac;ao cientffica moderna deveria estender sua busca pelo conhecimento das coisas ate
as manifestac;oes do reino superior:

A epoca moderna granjeou um notavel merito ao buscar com assiduidade estender it
formac;ao do homem as elucidac;6es obtidas pelos estudos comparados sabre a formac;ao
das criaturas inferiores. Entretanto, ainda nao se cogitou realizar investigac;oes no mesmo
sentido acerca das criaturas superiores, embora resultados igualmente proveitosos se
possam esperar do assunto. 0 objetivo deste ensaio e comec;ar a preencher tal lacuna.
Tendo procurado em vao, no sistema de Lineu, um nome para a objeto de minhas
observac;oes, vi-me obrigado a adotar a denominac;ao 'de anjo', que engloba comumente
as criaturas superiores. Se as considerac;oes a seguir se afastam de algum modo das
representac;oes convencionais dos anjos, elas oferecem, no entanto, retificac;oes que
s6 poderao ser bem acolhidas.34

Embora as "resultados proveitosos" aos quais dirige sua esperanc;a sejam as de suprir um
aspecto do olhar da ciencia, propondo que esta rume a comprovac;ao filos6fica e cientffica
da existencia de um reino superior, ele acaba por evocar diversas manifestac;oes da tradic;ao
literaria, que passam entao a coexistir num cruzamento entre teologia e ficc;ao cientffica.
Nelson Acher, na apresentac;ao do livro a edic;ao brasileira, diz que a tratado, "parecendo
as vezes um ero perdido entre Swedenborg e Blade Runner, au uma ponte interligando as
cabalistas medievais, e H. G. Wells demonstra e ilustra a que ja afirmara Jorge Luis Borges:
que a filosofia e 0 ramo mais alto da literatura fantastica". 35 0 confronto au combate, entre
as afetos e a Ifngua, concentra em si a possibilidade do enfraquecimento da linguagem e da
descoberta da sua falha, permitindo a desagregac;ao das regras convencionais, dissolvendo
a sua unidade e pondo em causa as canones unitarios da representac;ao. Desliza-se, assim,
de um tempo/espac;o de sucessao narrativa para um outro.

A literatura ficcional pode gestar-se numa certa margem de equivocidade entre as generos
da escrita e seus efeitos de leitura. Ou, noutras palavras, podemos encontrar "mecanismos
literarios" na construc;ao de determinados textos cujo prop6sito maior nao se encontre
propriamente vinculado a problematica estetica da literatura, no sentido estrito da palavra. No
texto de Fechner os anjos sao criaturas solares de forma esferica ede natureza divina, sendo,
portanto, olhos absolutos. Ee nesse sentido que a olho bataillano opera uma inversao, ao
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ser completamente rebaixado ainstancia de sua carnalidade. Borges nos auxilia a perceber
que 0 avesso da abjec;ao bataillana encobre uma profunda dimensao religiosa, ou ainda,
que a Historia do olho se escreve nas antfpodas da Anatomia comparada dos anjos.

No modelo bataillano de experiencia interior, a escrita transporta um alto grau de
inacabamento e de indefinic;ao do humano, fato que a reenvia aBlanchot quando nos diz
que a essencia da literatura e escapar a toda a determinac;ao essencial, a toda a afirmac;ao
que a estabilize ou a realize, "ja que eta nunca esta la."36

o ato da escrita nos casos que citamos e em si mesmo despojado, e, sendo reflexivo, se
encontra indissociavelmente ligado avida e a propria morte, exercendo-se pela via da
errancia, desenhando-se como pensamento nomade e anarquico, que faz do entrosamento
dos saberes, das conex6es e desconex6es e das passagens que delineiam a obra e a vida, um
eco do silencio. Nesse sentido, Agamben lembra que a mitologia de uma "voz silenciosa"
como fundamento ontologico da linguagem aparece, justamente, na antiguidade tardia
gnostica e crista, onde "esse silencio e 0 primeiro fundamento negativo da revelac;ao e do
logos". 37

o espac;o da palavra e entao 0 espac;o da morte e da desagregac;ao do humano e do ffsico.
Assim, a escrita poetica dos mfsticos espanhois, que e a "chaga aberta" e nunca supurada de
Bataille,38 e tambem uma exaltac;ao do fulgor efemero do corpa, da vida e do amor que 0

habita, no seu lado mais divino e simultaneamente vulneravel. Celebrac;ao do corpo, erotismo
e ousadia, mas tambem a descoberta do torpo como lugar de rufna ou de mutilac;ao, exaltac;ao
do perigo da vida e da experiencia como travessia (como a palavra etimologicamente 0 diz:
ex-perire, atravessar um perigo).

A partir deste ponto de convergencia entre a natureza da linguagem, postulac;6es filosoficas de
distintas ordens, discursos jurfdicos, sociologicos, ciencia e pseudo-cientificidade, elementos
teologicos e religiosidade, encontra-se uma especie de fundo emaranhado, que reflete uma
etica, que pode ser incorporada aescritura como excesso e como exce<;ao, e onde 0 avesso
e 0 direito das ideias permitem constantes retomadas tanto das ficc;6es teoricas quanto das
analises sociais e polfticas de nosso tempo.

NOTAS

1 Cf. BATAILLE, Georges. A no~ao de despesa. A parte ma/dita. Traduc;ao de julio Castanon Guimaraes.Rj:
Imago, 1975. Escrito com interrupc;oes ao longo da decada de 30, este livro reune 0 esforc;o de Bataille em
sistematizar seus estudos em areas distintas como a etnografia de Mauss e Metraux aos ensaios de economia
de Keynes, entre outros. A hip6tese central e a de que 0 excesso existe porque a irradiac;ao solar encontrada
na origem de todo crescimento e doada sem retorno; fato que gera a ideia de que a acumulac;ao de energia
56 pode ser desperdic;ada na ebulic;ao e na exuberancia.

2 Cf. por ex. as edic;6es brasileiras: AGAMBEN, Giorgio. HOMO SACER. 0 poder soberano e a vida nua I,
traduc;ao de Henrique Burigo. Belo Horizonte: Ed. da UFMG (colec;ao Humanitas), 2002; e Estado de exce~ao,

tradw;ao de Iracy D. Poleti. SP: Boitempo, 2005.
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paradoxos da soberania e as biopolfticas no Estado moderno. 0 homem sacro e alguem julgado por um
delito pelo povo, e nao e Ikito sacrifica-Io, mas quem 0 mata nao sera condenado por homicfdio. Dar ad
vi ria a ambivalencia do termo sacro. Um homem malvado ou impuro e um sacer. Agamben ao deter-se no
conceito da vida nua, isto e, a vida matave/ e insacrificave/ do homo sacer, reivindica 0 papel deste na (bio)
polftica moderna.

4 RANCIERE, jacques. Po/iticas da Escrita. SP: 34,1995. Alias, Ranciere de certo modo contrariando alguns
conceitos foucaultianos sobre as disciplinas como formadoras dos "corpos d6ceis" na passagem das sociedades
de soberania para as disciplinares, percebe um valor fundamental no adestramento do corpo do aluno nas
sociedades escolarizadas, como "maneira de ocupar 0 sensfvel e dar sentido a essa ocupac;ao.", p. 38.

5 FOUCAULT, Michel. "Prefacio atransgressao", em Ditos e Escritos, Organizac;ao e sele<;ao de textos Manoel
Barros da Motta, traduc;ao Ines Autran Dourado.VollIl. Rio de janeiro: Forense Universitaria, p.28-46.

6 Idem, p.30.

7 Ibidem, p 31.
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8 Nesse sentido, OS Mil Plat6s de Deleuze e Guattari nos demonstram um sutil descolamento do lugar da
impossibilidade, ja que a ela sao postas arrasta~oes de conceitos criados pelos dois autores, em chave de
varia~ao e movimento constante.Tal movimento sempre considera 0 devir, ou melhor, os possiveis encontros
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superado, sublimado ou relevado de maneira singular". Nancy percebe na borda e no centro da funda~ao

ocidental, durante alguns seculos, um processo onde 0 sacriffcio se libera de si, se encurta, se transfigura de
si mesmo, ou se retira. "Nada, talvez, designa mais c1aramente (ainda que obscuramente) 0 Ocidente, como
essa assun~ao, ou subsun~ao, dialetica do sacriffcio". NANCY, Jean-Luc: EI insacrificable in: Un pensamiento
finito. Presentacion y traduccion de Juan Carlos Moreno Romo. Barcelona: Ed. Anthropos, 2002.

11 Cf. BAUMAN, Zygmunt. Vidas desperdir;adas. Trad. de Carlos Alberto Moreira. RJ: Jorge Zahar, 2005.
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"atrasadas" ou "subdesenvolvidas" tendiam a ser vistas e tratadas como terras capazes de absorver os ex
cessos populacionais dos "paises desenvolvidos", sendo destinos naturais para a exporta~ao de "pessoas
redundantes". A remo~ao desse refugo teria sido 0 mais profundo proposito e significado da coloniza~ao e
das conquistas imperialistas, gerando 0 poder diferencial da completa desigualdade. Porem, quando a mo
derniza~ao tornou-se a condi~ao universal da humanidade, a quase totalidade da produ~ao do planeta se
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problemas produzidos globalmente.

12.0. BATAILE, Georges. Lascaux 0 el nascimiento del arte, tradu~ao, apresenta~ao e notas de Axel Gasquet.
Cordoba, Argentina: Alcion, 2003.

13 Guilherme Simoes Gomes Junior em estudo sobre 0 barroco e 0 pensamento no seculo de ouro das letras
espanholas relembra os seguintes versos de Tereza: (. ..) Esta divina prision / del amor con que yo vivo / ha
hecho aDios mi cautivo, y libre mi corazon / y causa en mi tal pasion / ver aDios mi prisionero,l que muero
porque no muero, em Pa/avra Peregrina. SP: Edusp, 1998.

14 0 historiador da arte espanhol Santiago Sebastian situa a obra dos santos e poetas carmelitas Teresa Davila
e San Juan de la Cruz dentro de um amplo contexto, no qual vale destacar a importancia de um livro, 0 Pia
Desideria de Hugo Hermann. Hermann, um jesuita nascido em Bruxelas, mas que por circunstancias de
vida esteve muito vinculado a Espanha, e autor desta obra destinada para as almas contemplativas, dividida
em tres partes, dedicada aos afetos de dor e de arrependimento, aos desejos de seguir a Cristo e as ansias
de unir-se a Deus. Novamente ve-se a importancia dada ao numero tres, quando Hermann segue um esque
ma das tres idades do mundo interior, ou ainda, de tres periodos de crescimento espiritual ao longo da via
mfstica. A serie de gravuras do livro exerceu influencia nos artistas e leitores, numa sorte de prepara~ao da
sensibilidade perceptiva dos valores que a contra-reforma queria impor. 0 autor atribui, ainda, a importancia
do Iivro de Hermann para a compreensao do sentimentalismo terno e sensual de alguns quadros de Murilo.
CF: SEBASTIAN, Santiago. Contrareforma ybarroco: Lecturas iconograficas e iconol6gicas. Madrid: Alianza,
1981.pp. 61/76.

lS AGAMBEN, Giorgio. "La 'note oscura' di Juan de la Cruz. In: De la Cruz, Juan. Poesie. Torino:Giulio Einaldi
Editore, 1974.

16 Agamben observa, neste mesmo texto de introdu~ao a poesia de San Juan, que existe na teologia nega
tiva do Santo uma especie de reavivamento de uma tendencia imagetica medieval, associada ao modelo
do Pseudo-Dionisio, 0 areopagita, cujos escritos sobre 0 problema das "semelhan~as dessemelhantes", na
constitui~ao da imagem, dao conta de uma especie de dialetica negativa.

170: MOURAo, Gerardo Mello. "Tereza". In: Assalto. Catalogo da exposi~ao de Tunga. Brasflia: Centro
Cultural Banco do Brasil, 2001.

18Alem das considera~oes anteriores sobre 0 lugar em que San Juan insere sua discursividade dentro do
campo teologico, Agamben observa que uma complexa psicologia encontra-se em funcionamento, no
sentido de que sua sensibilidade de priva~ao e de mortifica~ao esta em oposi~ao as tres potencias da alma
identificadas por Santo Agostinho em rela~ao a Santissima Trindade, a saber, 0 intelecto, a memoria, e a
vontade. As correspondencias trinarias em San Juan, frente as agostinianas, corresponderiam, por sua vez,
a virtudes como a fe em rela~ao ao intelecto, a esperan~a a memoria e a caridade a vontade. AGAMBEN,
Giorgio. Op. Cit. , p. 9.

I/ha de Santa Catarina - 2° semestre de 2005 157



19A emblematica escultura barroca de Giani Lorenzo Bernini, 0 extase de Santa Teresa, captura, atraves da
f1echa com a qual um anjo atravessa 0 coraC;ao da mistica, 0 momenta em que seu corpo se abre, a um s6
tempo, para as dimens6es do interior e da linguagem.

20 BATAILLE, Georges. A not;ao de despesa. A parte maldita, traduc;ao de julio Castanon Guimaraes.Rj:
Imago, 1975, p.32.

2\ 0 modelo de sensualidade mistico-er6tica analisado por Santiago Sebastian tem como ponto de partida
o autor paleo-cristao Origenes, que, ao interpretar 0 Cantico dos GJnticos, identificou Cristo com 0 Eros
platonico. Este simbolismo amoroso teria ficado ligado aintuic;ao mistica por meio de um autor medieval,
Sao Bernardo, cuja obra 0 transp6e para a mistica monastica, da qual Teresa e outros misticos espanh6is
participaram, dando origem a uma vasta literatura. Cf: SEBASTIAN, Santiago. Op. Cit. p. 81.

22 Vale lembrar que textos como os de San juan eTereza nao tem como finalidade propagandear a experiencia
mistica, vista sob permanente suspeita pela instituic;ao eclesiastica. Por esse motivo 0 trabalho com a linguagem
e consubstancial apr6pria experiencia, na medida em que ordena e propicia a elevac;ao da alma.

23 FOUCAULT, Michel. "A linguagem ao infinito", em Ditos e escritos, vol III, op. cit., p.47-74. Neste texto
percebemos Foucault percebendo a Iinguagem percebendoa morte que, por sua vez, a percebe. Este mo
mento e por ele situado, justamente, como a dobra originaria da linguagem, onde um jogo de espelhos se
instaura, a partir do limite da morte.

24 Sobre a problematica do antiocularcentrismo na estetica e na filosofia ocidentais, ver: JAY, Martin. Downcast
Eyes. The Denigration of Vision in Twentieth-Century French Thought. Berkeley & Los Angeles: University of
California Press, 1993. jay analisa distintas matrizes das tendencias desconstrutivas na arte que culminaram
na desmaterializac;ao caraeteristica de alguns movimentos dos anos 60, tais como 0 minimalismo e a arte
conceitual. Nessa perspectiva, 0 aspecto formalista do alto modernismo se coloca como 0 ultimo movimento
de "triunfo" do olho, no sentido de que a arte defendida em seu esquema e estritamente 6tica.

25 FOUCAULT, Michel. "Prefacio atransgressao", op. cit., p. 43.

26 Idem, p. 43.

27A prop6sito, a afirmac;ao de Bataille, "escrevo para apagar meu nome", elida pela tradutora brasileira
de Historia do olho, Eliane Robert Moraes, como assumindo um sentido quase programatico com vistas ao
desejo de apagamento, ja que 0 livro buscaria dissimular os trac;os que permitiriam identificar 0 verdadeiro
nome do autor. Cf. "Um olho sem rosto": In: BATAILLE, Georges. Historia do olho, traduc;ao de Eliane Robert
Moraes. SP: Cosac & Naify, 2003, p.7

28 BATAILLE, Georges. Op. Cit.

29 FECHNER, Gustav T. Da Anatomia Comparada dos Anjos, traduc;ao de Paulo Neves. SP: 34, 1998.

30 Tendo isto em vista, podemos relembrar ainda que a leitura que Michel Foucault faz da Enciclopedia
Chinesa de jorge Luis Borges, no conhecido pr610go de As palavras e as coisas, onde 0 pensador frances
refere-se alinguagem literaria do escritor argentino que, posta "sem lei nem geometria", epor excelencia, 0
"Iugar do heter6c1ito", aquele espac;o da Iinguagem que retira 0 solo por onde se "deitam as palavras". Cf:
FOUCAULT, Michel. As palavras e as coisas. SP: Martins Fontes, 1992. Mas, sobretudo, a literatura de Borges
do ponto de vista da forma, ao reconhecer procedimentos seriais que sao anteriores, inclusive, aos do artista
pop Andy Warhol, fazendo-a afastar-se de um procedimento artesanal e decoroso, postula constantemente,
a ideia de que os argentinos, e os latino-americanos em geral, previamente concebidos como agentes da
cultura da c6pia, tem direito ao uso de toda tradic;ao, 0 que demonstra uma posic;ao estetica que se baseia
numa etica politica. Assim, uma dada produc;ao cultural nao ocorre como fenomeno isolado das submiss6es
e implicac;6es do politico, mesmo que na ordem da "exclusao includente" de que fala Giorgio Agamben
em Homo Sacer.

31 Vale mencionar 0 fato de que 0 pensamento de Blanqui (1805-1881), um revolucionario proletario, e de
certo modo antagonista de Marx, havia afetado anteriormente certas ordenac;6es da filosofia de Benjamin,
com relac;ao ao Eterno Retorno, considerada por ele "um sonho sobre os assombrosos descobrimentos ainda
por vir na area da tecnologia da reproduc;ao", em BUCK-MORSS, Susan. Dialetica do Olhar. Walter Benjamin
eo projeto das passagens.Traduc;ao de Ana Luisa Andrade. BH/Chapec6: Ed. Da Ufmg/Argos, 2002, p. 474.
Chama a atenc;ao de Benjamin 0 fato de Blanqui ser uma especie de paladino das massas, 0 que 0 antagoni
zaria com Nietzsche que, em ampla medida, as depreciava. a vocabulario sobre as recorrencias hist6ricas
em Blanqui passa por uma apreensao astronomica dos eventos. Cf: BLANQUI, Auguste. Instructions pour
une prise d'armes. Le etemite par les astres. Paris: Editions de la Tete de Feuilles, 1972. Quanto a Raimundo
Lulio, e mencionado num outro texto de Borges como sendo 0 inventor da "maquina de pensar", da qual
Borges analisa os engenhosos esboc;os, atraves das gravuras "da famosa edic;ao de Mainz (1721-1742)", com
vistas a conjectura-Ia. Trata-se de um cfrculo onde determinadas letras sao associadas a atributos e qualidades
espirituais, cujas infinitas combinat6rias pretendem ser um instrumento de indagac;ao filos6fica. A maquina e
segundo Borges, "absurda", porem, nao 0 e como "instrumento Iiterario e poetico." Cf: BORGES, jorge Luis.
"A maquina de pensar de Raimundo LUlio"; de Textos cativos .In: Obras Completas. SP: Globo, 1998.
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33BORGES, jorge Luis & GUERRERO, Margarita. "Animales esfericos." In. Libra de los seres imaginarios.
Barcelona: Emece, 1990.

34 FECHNER, Gustav. T. Op. Cit, p.9.

35 ACHER, Nelson. In: Op. Cit. (orelha).

36 BLANCHOT, Maurice. 0 espar;o Literario. Rj: Rocco, 1987.

37 AGAMBEN, Giorgio. Le Langage et la Mort. Paris: Christian Bourgois Editeur, 1991, p. 115

38 Georges Didi-Huberman chama a aten<;:ao para 0 fato de que na obra de Bataille a imagem do ceu en
contra-se relacionada aideia de queda e de rasgamento relacionado a uma experiencia mortal, "0 que quer
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