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Valencio Xavier Niculitcheff, como escritor, colaborou com varios jornais e revistas - Quem,
Panorama, Nicolau, Fie<;i5es, Revista USp' Cult, Vox -, entre outras. Alem de atuar como escritor,
trabalhou tambem como consultor de imagem em cinema e como diretor e roteirista de TV.
Na area do cinema recebeu como cineasta 0 premio de melhor filme de fie<;ao na IX Jornada
Brasileira de Curta-Metragem, com Caro Signore Feline. Entre outros vfdeos realizou: 0 pao
negro - Um epis6dio da colonia Cec/1ia e Os 11 de Curitiba, todos n6s, que foi premiado
em 1995 pela OCIC-Office Catholique Internacional du Cinema.

Xavier vem publicando desde 1973, dentre sua escrita escolhemos, para uma breve
apreciac;ao,o livro 0 menino mentido, que foi publicado pela Companhia das Letras em
2001, no volume chamado Minha mae morrendo e 0 menino mentido.

Atraves das informac;6es oferecidas pelo escritor e sua obra, a narrativa valenciana surge da
observac;ao e da utilizac;ao de uma serie de atravessamentos, de cruzamentos com varias
linguagens, quer sejam elas literaria, plastica ou cinematografica, 0 que nos leva hoje a
compreendermos, e lermos 0 menino mentido como um "texto" em que as imagens nao
decorrem de metaforas, nem sugerem contemplac;ao, e sim, corte e montagem.

o corte, algo proprio da imagem, vem definir sempre a imagem como algo sem imagem,
ou seja, a imagem e esvaziada de sentido. Desse modo a escritura na obra de Valencio traz
justamente, atraves da ideia de corte e repetic;ao, uma imagem hibrida e cinematica.

Nesse sentido, lemos e re-construfmos as memorias do "menino que morreu", ou seja, do
"menino mentido" (mentido=falso, aquele que nao existe mais), e que atraves das lembranc;as
do escritor ressurge nos fazendo lembrar do eterno retorno de Friedrich Nietzsche, e de
Roland Barthes quando se refere afotografia dizendo que ela reproduz infinitamente e
mecanicamente 0 que ocorre uma unica vez, nao podendo repetir-se existencialmente.
Atraves dessa afirmac;ao, advinda de Barthes, podemos dizer que a fotografia retrata 0 que
esta presente e e verdadeiro naquele momento, nao ha outras possibilidades para quem a
visualiza. Mas, e tambem com a fotografia que, segundo Benjamin, se tem 0 valor de culto
colocado em 'xeque': "A aura acena pela ultima vez na expressao fugaz de um rosto, nas
antigas fotos". (BENJAMIN:1994, 174)

Ejustamente atraves da utilizac;ao de imagens/fotografias/textos, que Valencio Xavier traz
a tona todo um passado atraves de um novo olhar. Um olhar que ora atua como uma
objetiva, ora com a curiosidade da crianc;a, com 0 olhar crftico do jornalista, do narrador, e
porque nao, do colecionador. Desse modo, atraves das fotomontagens, texto e imagem se
fundem, assim como escritor e personagem, pois a fotomontagem, tal como a montagem, e
a constituic;ao do discurso atraves do corte e da repetic;ao. Podemos dizer, portanto, que 0

que encontramos em 0 menino mentido e 0 acionamento do processo de montagem, que
nos aponta uma imagem que retorna rememorada, de acordo com Walter Benjamin, com
caracterfsticas desse passado que atualiza atraves do corte, da selec;ao, vindo suspender a
noc;ao de certeza, de decisao e de diferenc;a.

E a partir de uma sorte de indecibilidade, como diria Giorgio Agamben, de uma
impossibilidade de entendimento que podem ser Iidas as imagens em Valencio Xavier. Ena
potencializac;ao do fragmento que se constitui a narrativa: lembranc;as, recortes, imagens
de um passado retornam ao serem deslocadas de seu tempo e espac;o.

Na novela Avalovara, de Osman Lins, estes procedimentos modernos de montagem sao
visfveis na forma como 0 escritor constroi, estrutura 0 eixo narrativo. Tanto em Lins quanta em
Valencio, a forma que se apresenta na escritura possui caracterfsticas da artesania moderna,
ou seja, 0 emprego da colagem e certo ar de inacabamento da "narrativa. Raul Antelo, em
Potencias da imagem, observa que

Na relac;ao entre imagem e cultura de massa, imagem e polltica, imagem e
desaparecimento, que atravessa 0 debate do modernismo tardio, julgamos captar algo
da energia do moderno que ainda resiste nos textos e nas imagens.O inacabamento de
uns remete-nos as outras, mas a impotencia delas carrega-se de renovadas forc;as de
sentido. (ANTELO:2004,12)

Das -Iembranc;as do menino, em Valencio, nos detemos naquelas que registram 0 nao ver
atraves das fotomontagens nos obrigando a ler nas "entre linhas" da imagemltexto. 0 ver
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em Valencio Xavier esta contaminado pela realidade, assim como, 0 nao ver, que e narrado
por Charles Baudelaire, quando segue um estranho que 0 conduz ao parafso dos prazeres
da eternidade, e real e efetivo.

o espa~o e 0 tempo sao marcados de forma fragmentaria atraves da colagem, por exemplo, as
contas de menos das paginas 95 e 141 vao marcar 0 tempo do menino, e sua transforma~ao

em adolescente, marca dessa forma a "morte", 0 deixar de ser menino. 56 porque nao e
mais 0 menino, que ha a possibilidade da existencia do menino mentido. 5eria esse 0 que
vem rememorar, re-atualizar 0 menino que foi, mas que nesse jogo de corte e montagem se
repete. Essa mesma fantasmagoria como nos diria Benjamin encontramos nas imagens, ou
seja, elas destacam 0 que ja foi, apresentando-nos 0 espeetro.

E se nao ha uma distin~ao entre imagem e texto, ja que ambos se apresentam enquanto
enuncia~ao, como fantasmagoria, 0 que nos resta sao imagens expostas, com dialogos
cortados, sobrepostos, com encontros e desencontros, ou seja, nao ha referentes. Assim,
podemos dizer que a imagem, nesse contexto, pode ser vista como uma pr6tese de
experiencia, tal como, Walter Benjamin discorria com rela~ao ao cinema no texto sobre
a reprodu~ao mecanica. 0 que nos leva a concluir que a experiencia nao e plena, nao e
acabada, pois, a imagem/texto passa a ser acessorio desse espa~o.

ftalo Calvino em seu livro Seis propostas para 0 proximo milenio, trabalha alguns conceitos
que nos ajudam a compreender muito das narrativas contemporaneas. Leveza, rapidez,
fluxo, virtualidade, visibilidade ou multiplicidade sao, para Calvino, 0 que poe em relevo
a atualiza~ao de alguns mitos, como, por exemplo, 0 mito de Perseu. Perseu e 0 unico
her6i capaz de cortar a cabe~a da Medusa, e se confronta com uma das grandes metaforas
barrocas: a possibilidade de ser convertido em pedra, pois, poderia ser cativado por este
olhar, que petrifica em sua fascina~ao. 0 indivfduo petrificado inevitavelmente ruiria, e
cairia em fragmentos, como todas as metaforas relacionadas amodernidade.

Em 0 menino mentido a referencia ao mito da Medusa se apresenta tanto atraves do texto,
quanto atraves das imagens. As imagens que comp6em e constroem 0 imaginario do menino,
enos acompanham nessa "narrativa", advem dos mais diversos meios de comunica~ao,

como podemos constatar, desde anuncios da revista Leitura para todos (1930), hist6rias em
quadrinhos sobre a vida de Lampiao que foram publicadas em A noite i1ustrada (1937-38
e 40), imagens do Almanaque Tico-tico (1948), e alem dessas referencias, temos tambem,
fotos de divulga~ao de filmes, fragmentos da edi~ao c1andestina de A filosofia na alcova
do Marques de 5ade. Eis 0 repert6rio existente em 0 menino mentido responsavel pela
elabora~ao de um novo olhar que atravessa ao cortar, e que funde ao unir.

Tal como podemos observar na pagina 199 de 0 menino mentido, 0 texto e composto por
fragmentos aleat6rios, resqufcios de mem6rias e recorda~6es, cujo fio condutor e a lembran~a

do escritor/personagem. Atraves desse texto vem atona a transforma~ao do ver a partir da
fragmenta~ao, do corte, da sele~ao. Na mesma pagina encontramos tambem as imagens
das cabe~as decapitadas de Lampiao e Maria Bonita, que nesse momento, em especial, nos
chama a aten~ao. Para lerValencio podemos trazer atona 0 livro de Eliane Robert Morais
o corpo impossivel. A escritora inicia sua leitura apontando um museu ao ar livre existente
no final do seculo XVIII, epoca em que a guilhotina era 0 sfmbolo/instrumento/maquina de
maior representa~ao do estado:

... ao separar 0 corpo em duas partes, mas atraindo a aten~ao dos espectadores para a
cabe~a, a guilhotina tormou-se, como observou Daniel Arasse, a primeira maquina de
tirar retratos. (MORAI5:2002, 17)
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Corpo agora sem cabec;a/ virou alma do outro mundo! medusa de um amor profundo!
sono sem amanhecer (XAVIER: 2001,183)

A atualizac;ao do mito da Medusa nos remete a uma imagem de leveza, pois Perseu e tambem
o her6i que voa, com suas sandalias aladas. Na hist6ria mitol6gica, Perseu faz 0 monstro se
petrificar, ja que este, se mira em seu escudo espelhado. Do sangue da Medusa decapitada
pela espada de Perseu, surge 0 cavalo alado Pegaso. Assim, 0 peso da Medusa se converte
em seu contrario, e, no caso de Lampiao, em "alma do outro mundo". Calvino acentua:

Esempre na recusa da visao direta que reside a forc;a de Perseu, mas nao na recusa da
realidade do mundo de monstros entre os quais estava destinado a viver, uma realidade
que ele traz consigo e assume como um fardo pessoal.(CALVINO:1990, 17)

Essa e uma das formas de se ler a obra de Valencio Xavier, ou seja, de forma indireta, pelas
bordas, pelas margens. Pois, como observou Eliane Robert Morais, 0 estado esta por tras,
continua cortando, censurado como quando nos deparamos com confidencias, mem6rias
do menino!homem que mesclam medo, inseguranc;a e curiosidade, "Iegendando" imagensl
cartazes de propagadas, que nos levam a ler as!nas entre linhas da imagem e do texto 0

que nao e dito.

Ejustamente nesse espac;o em que ha 0 vazio, que nos e permitido a distancia para com
a objeto, e a leitura do que esta para alem da pagina, que somos conduzindos a ler a que
nao esta dito: a transformac;ao da sensibilidade. Um exemplo dessa operac;ao, no caso de
Avalovara, e quando os corpos de dois personagens da narrativa se transfiguram em tessitura
de tapec;aria medieval.

Ao observarmos, em Valencia Xavier, imagens como as de Lampiao e Maria Bonita, e em
Osman Lins, 0 nome de uma personagem ser representado por um sinal grafico nao associavel
a um som, compreendemos as mudanc;as de percepc;ao que podem ser trabal hadas a partir do
corte e da montagem, do emprego de imagens!textos advindos dos mais diversos universos
artfsticos e meios de comunicac;ao, que resultam numa sorte de c6digos que recorrem,
tambem, ao popular.

Assim, 0 olho que se permite nao ver e 0 elemento que nos leva a compreender este
c6digo que aparece aberto na sua indeterminac;ao, na sua dispersao. Eo olhar que age sob
a mudanc;a de percepc;ao atraves das paginas de Avalovara e 0 menino mentido. Assim,
podemos potencializar seus efeitos dialogando com 0 conceito de pr6tese, defendida por
Susan Buck-Morss, que entende que

A superffcie da tela do cinema funciona como um 6rgao artificial de cognic;ao. 6rgao
protetico da tela do cinema nao s6 duplica a percepc;ao cognitiva humana, mas
transforma sua natureza. (BUCK-MORSS:1994)

Em 0 menino mentido 0 olho que simula um movimento, nos remete a um olhar protetico,
que nos remete tanto ao conceito defendido por Susan Buck-Morss, quanto ao defendido por
David Wills'. Assim, 0 movimento e virtual e mecanico, conseguido atraves da manipulac;ao
atenta do leitor. E a superffcie da pagina que suporta a montagem, que auxilia 0 olho
(organico!virtual) a agir sob a percepc;ao. Ecomo obra colada, montada, e par assim dizer
transformada em escritura, e que aproximamos tambem, 0 conceito de pr6tese trabalhado
par David Wills. Vinculado intimamente ao de escritura, a pr6tese sup6e movimento,
deslocamento, rompimento, atravessamento, repetic;ao, ritmo, escolha e articulac;ao. Neste
sentido, podemos incluir aqui, tambem, a trabalho de Osman Lins.

o olho que se instala nas paginas pares de 0 menino mentido, tal qual, a olho bataillano,
que se esbugalha, se dilata, cegando e transformando a visao, se permite um jogo: ver e nao
ver, piscar, congelar e, paradoxalmente, movimentar-se. Esse "piscar de olhos" e tambem
uma forma de corte e selec;ao, pois, ao mesmo tempo em que fecha, corta, censura a cena
ao lado, ou talvez, se permita nao ver. Assim, a congelamento dessas imagens que vao
surgindo automaticamente como 0 "piscar de olhos" e caracterfstica, par sinal, do fazer
cinematogrMico, em que se constr6i atraves da fragmenta~ao dessas imagens im6veis uma
obra singular.
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Em contraponto temos na pagina 163, um quadro negro seguido de uma Iista cujo titulo:
"coisas que eu tenho medo de", vem nos mostrar a ingenuidade do menino que convive
com essas imagens, que estimulam sua curiosidade, mas, ao mesmo tempo, permanecem
enigmaticas. Ou seja, a menino nao entende as gestos da prima, nem as pr6prias imagens
que se apresentam erotizadas, no entanto, ele percebe que alga estranho se passa. Da mesma
forma Valencia Xavier nos leva ao encontro do menino Valencia, daquele que guardou as
marcas do despertar do erotismo, misturando as lembranc;as que a menino tinha das hist6rias
de Lampiao e Maria Bonita.

Xavier, assim como Bataille, questiona as definic;6es previas do que vem a ser "Iiteratura",
a que preanuncia, com Maurice Blanchot, que a literatura nao pode ser definida, ela tem
de nos fazer refletir sabre como a literatura nao se ajusta as formas. Ee justamente atraves
de um brico/age de textos que as imagens surgem em Bataille (Minha mae), au seja, texto
feito de textos, imagens feitas de texto. Tanto em Valencia Xavier, quanta em Bataille as
ideias referentes ao hibridismo ao corte, a montagem, e a colagem estao presentes, e
se transformam, cada qual, a sua maneira, em imagem. As imagens em Valencia Xavier
decorrem, como viemos observando, de uma produc;ao artesanal e justamente essa imagem
construfda, costurada, colada, fabricada que a faz aproximar-se deste outro escritor cujo
carater artesanal exerce papel fundamental em sua escritura, Osman Lins.

o escritor e teatr610go pernambucano e, tambem, um "artesao" das palavras. Nos seus textos,
literarios e teatrais, transparece a maestria de uma escritura cuja estetica requintadfssima e
composta par uma superposic;ao formal. Sua obra mais conhecida e celebrada, Ava/ovara,
que estamos comentando, brevemente, ao longo deste artigo, assim como 0 menino mentido,
e uma escritura formada par uma pluralidade de recursos narrativos2•

Tanto em Ava/orava, de Lins, quanta em 0 menino mentido, de Valencia, encontramos
a narrativa em suspenso devido ao tempo, passado, presente e futuro, que vai surgindo
simultaneamente. Vale lembrar que segundo Osman Lins, a escritor tinha a obrigac;ao de
ter "controle absoluto sabre a que escreve", a que vinha a evitar que inspirac;6es surgissem
espontaneamente durante a produc;ao do texto. Alem disso, Osman Lins, assim como julio
Cortazar, apreciava obras que escondessem "qualidades secretas" e que, como um enigma,
iam sendo reveladas pouco a pouco. Coincidentemente temos em 0 jogo da amare/inha
de julio Cortazar, um espac;o de jogo, um entre-Iugar situado, precisamente, entre Paris e
Buenos Aires. Os textos que comentamos mantem relac;6es com outros escritos na busca par
uma interac;ao com 0 leitor, multiplicando, assim, as lugares da escritura. Cortazar utiliza
recursos como a mandala, 0 labirinto, a centro, 0 circo ou elementos que venham inserir, au
sugerir movimentos, como a musica e fragmentos de outros textos que, quando montados,
auxiliam a transparecer 0 carMer de ruptura com a literatura tradicional. Enesse dobrar e
desdobrar da escritura de Cortazar em 0 jogo da amarelinha que encontramos reflexos do
arquivo universal do qual falava Walter Benjamin e que transforma a texto num anti-romance
devido a suas paginas aleg6ricas, camufladas de informac;6es nos levando alem do texto
atraves da multiplicidade, da dinamicidade3•

julio CortazarA tambem ordenou os capftulos do seu romance, estabelecendo um guia de
leitura, do capftulo 1 ao 56, ou a leitor comec;a no capftulo 73 e continuando a ler de
acordo com a indicac;ao oferecida pelo autor no final de cada capftulo. Podemos dizer que
na escritura de Cortcizar a "corte" se da no ato de leitura, ou seja, a leitor, no decorrer deste
processo, vai montando seu pr6prio textol filme 0 que faz com que cada um possa vir a
encontrar caminhos diferentes e divergentes. Valencio Xavier constr6i sua escritura atraves
da escolha, do recorte, do corte, da selec;ao, do brico/age organico, 0 que faz de 0 menino
mentido uma escritura que nao cessa de se escrever, de se ler. E, essa escritura par si 56, e
infinita, lembrando a Iic;ao que Michel Foucault nos passa quando reflete sobre 0 texto de
Maurice Blanchot "A linguagem ao infinito" de 1963: e 0 duplicar 0 reduplicar que faz com
que a linguagem nao morra, eo "escrever para nao morrer".

Compreendemos, entao, que as caracterlsticas que encontramos na obra de Osman Lins, julio
Cortazar e Valencia Xavier vao re-visitar Baudelaire e Benjamin atraves da apresentac;ao e da
representac;ao de fragmentos, detalhes, fantasmas, cadaveres, que formam toda uma estetica
baseada na experimentac;ao, evidenciando, num certo sentido, a perda do referente estavel,
nao havendo, assim, mais sujeitos portadores de uma verdade unica e verdadeira.
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NOTAS

1 Professor da Universidade de Albany em Nova York e tradutor de Derrida. Seu conceito de pr6tese esta
vinculado ao conceito desenvolvido por Jacques Derrida de escritura em obras como Gramatologia.

2 Dentre os livros publicados por Osman lins (1924-1978), destacam-se A Rainha dos Carceres da Grecia,
romance; Os Cestos, contos; Nove, Novena, traduzido na Franc;;a; Avalovara, traduzido simultaneamente na
Alemanha, Itcilia, Franc;;a, Espanha e Estados Unidos. Vale lembrar que em Nove, Novena de 1966, Osman
Lins promove uma profunda ruptura com os modelos da tradic;;ao literaria, sendo comparado, ao nouveau
roman frances. Destaca-se tambem 0 filme brasileiro Lisbela eo Prisioneiro, que foi produzido, recentemente,
a partir de sua pec;;a teatral de mesmo nome.

3 Ana Luiza Andrade, entre outros escritores, nos da suporte te6rico para podermos conhecer e compreender
melhor a obra de Osman lins em suas diversas fases. Em 1987, publicou pela Hucitec seu livro, Osman
Lins. Crftica e criac;ao.

• Escritor, tradutor argentino nascido em Bruxelas em 1914-1984. Destaca-se pelo refinamento literario que
e espelho de suas leituras interminaveis como podemos observar atraves de sua grandiosa obra.
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