
Ha um horrlvel excesso do movlmento que nos anima: 0 ex
cesso esclarece 0 sentido do movimento. Mas, para n6s, mais nlo
e que um sinal terrivel, que incessantemente nos deve estar pre
sente, de que a morte, ruptura da individual descontlnuldade que a
angustia nos faz tocar, se nos propoe sempre como verdade mals
eminente do que a vida.

De todo 0 modo, 0 erotismo dos corpos tem sempre algo de
pesado e de slnlstro. Protege a·descontlnuldade Individual e prote
ge-a mais ou menos Invarlavelmente no sentldo dum ego/smo
clnico.

o erotlsmo dos cora,6es e mals livre. 5e aparentemente se
separa da materialidade do erotismo dos corpos, deste procede,
mais nao sendo a maiorla das vezes do que um aspecto establ/iza
do pela reclproca afe~o dos amantes. Dele se pode desllgar In
teiramente, tratando-se, nesses casos, de exc~6es, como exce
,oes nos reserva a grande dlversldade dos seres humanos. Iniclal
mente, a palxao dos amantes prolonga no dom{nlo da simpat/a
moral a fusao dos corpos. Prolonga-se ou Introdu-Ia. Mas, para
aquele que a experimenta, a palxao pode ter um sentJdo mals
violento que 0 desejo dos corpos. Nunca devemos esquecer que,
apesar da promessa de fellcidade que a acompanhou, a palxlo
come~ por Introduzir a perturbar;ao e a desordem. Ate a palxlo
feliz introduz uma tao violenta desordem que a fellcldade que
comporta, antes de ser uma fellcldade desfrutavel, e tio grande
que ecompa~vel ao seu cont,arlo, ao sofrlmento.

A ess~ncia da palxao ea substltu~ao da perslstente descon
tinuldade por uma maravllhosa contlnuldade entre dols seres. Essa
continuldade e, no entanto, partlcularmente sens{vel na angustia,
na medlda em que e Inacess{vel, na medlda em que euma procura
em impo~ncla e em temor. Uma felicldade clama em que 0 sent/
mento de seguran~ edomlnante 56 tem sentido quando vem apa
ziguar um longo sofrlmento que a precedeu. Para tOOos os aman
tes, hB mals possibilidades de gozar duma desesperada contem
plar;ao da {ntima continuidade que os unlu, do que de poderem
duradouramente encontrar-se.

As possibilidades de sofrer sao tanto mais vastas quanta 56
o sofrlmento revela Intelramente a slgnlflca,ao do ser amado. Se e
verdade que a posse do ser amado nao slgnifica a morte, tambem
o eque a morte esta necessariamente envolvida na busca dele. 5e
aquele que ama nao pode possuir 0 ser amado, pensa, por vezes,
em mata-Io, em muitos casos prefere mata-Io a perd~-Io; noutros,
deseja a sua propria morte. 0 que esta em causa nesta furlosa
Ansia e 0 sentimento duma continuldade poss/vel aperceblda no
ser amado. Parece a quem ama que 56 0 ser amado - por causa
de correspond~ncias de dif1cl/ definir;ao e que acrescentam apossi
bllidade da unlao sensual e da un/ao dos cora,6es - pode, neste
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mundo, realizar 0 que os nossos Iimltes profbem, ou seja, a plena
eonfusao entre dols seres, a eontlnuldade entre dols seres deseon
tfnuos. A palxao arrasta-nos asslm para 0 sofrlmento, porque a
palxao e, no fundo, a busea dum Impossfvel e, superfielalmente, a
busea de um aeordo dependente de eondl,5es aleatorlas.

o erotismo.
Georges Batallle*

• Trad. J. Bernard da Costa. Usboa: Moraes Ed., 1968, p. 20-21.
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UM SOPRO DE MORTE EM CLARICE
A economla do gado na aprendlzagem da vida

Simone Regina Dlas*

Tudo CIItref1II 0 seu Cllruncho.
Tudo: desde 0 vivo /K) defunto.

Joio cabral

A partir das ofegantes confissoes e dos violentos fragmentos
do sociologue Georges Bataille, pretendo incurslonar por alguns
outros escritos, nao menos violentos, da Iiteratura de Clarice
Lispector. Parece-me pertlnente pensar "um sopro de vida" como
um suspiro da morte, ou "aprendizagem ou 0 Iivro dos prazeres"
como a morte necessaria (e transgressora) em pleno dia, como,
alias, ja sugeriu Clarice. Expor-nos aos excessos parece ter sido a
escolha de Bataille e Clarice, ficcoes em que podemos declfrar os
ecos de que 0 proibido e sempre 0 melhor. Bataille ja assinalou
que 0 desejo do erotismo e0 que triunfa do interdito. Clarice ousa
saborea-Io:

"quero capturar 0 presente que pela sua propria natureza me e In
terdlto: 0 presente me fage, a atualldade me escapa, a atualldade
sou eu sempre no jit 56 no ato do amor - pela Ifmplda abstral;8o
de estrela do que se sente - capta-se a inc6gnlta do Instante que e
duramente crlstallna e vlbrante no ar e a vida e esse Instante In
contavel, maior que 0 aconteclmento em 51: no amor 0 Instante de
impessoal j61a refulge no ar, gl6r1a estranha de corpo, materia sen
siblllzada pelo arreplo dos Instantes - e 0 que se sente e ao mesmo
tempo que imaterlal trio objetlvo que acontece como fora do corpa,
falscante no alto, alegria, alegrla e materia de tempo e e por exc:e
I!ncla 0 Instante".l

E interessante observar como a Iiteratura (ou a antilitera
tura) c1ariceana nao oferece espal;O para a esperanl;a na transfor-

• Mestranda em Literatura Brasileira e Teoria Literaria - UFSC
1 LISPECTOR, Oarice. Agua viva. Rio de Janeiro: Nova Frontelra, 1980, p. 10.
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ma~o. 0 presente foge, nao ha projetos, e suas personagens (e
podemos pensar tambem nos leitores) parecem presas a um pas
sado que nao cessa de passaro Signo da p6s-modernidade, 0 "ins
tante ja" e Prometeu acorrentado. Diante do excesso de dejetos
que se acumulam ad infinitum, ja nao esta mais em pauta a
transforma~o. Assim e que a alegria instantAnea (e noutros casos
poder-se-ia acrescentar a angustia InstantAnea) e materia de
tempo. Futuro ja nao ha.

Vale subllnhar que e possivel pensar em dois tempos, ao
lermos Clarice nos textos selecionados. 0 tempo frequentemente
contestado e 0 cronol6gico:

"N6s dlvldlmos 0 tempo quando ele na realldade n30 edlvisfvel. Ele
e sempre e Imutl\vel. Mas n6s predsamos dlvldl-Io. E para Isso
criou-se uma colsa monstnJosa: 0 rel6g10".2

Ou alnda, podemos nos deter em 0 Ifvro dos prazeres:

"Havlam-se passado momentos ou tr!s mil anos7 Momentos pelo
rei6glo em que se divide 0 tempo, tr!s mil anos pelo que L.6r1 sentiu
quando com pesada angustia, toda vestlda e plntada, chegou it ja
nela. Era uma velha de quatro mil~nlos".3

Veja-se que 0 narrador se refere a dois tempos simultAneos,
porem desconexos. Ao mesmo tempo que questiona Cronos, quase
todos os fragmentos Inlclam pontuando alguma locallzacao
temporal ("-E houve a nolte de terror", "Uma semana depois",
"Quando duas semanas depois", "Seguiu-se um longo e tenebroso
inverno", "Ja se passara 0 ano", e assim por dlante).
Desautorlzando 0 rel6gio, essas pontuacoes deixam de fazer
sentldo cronol6glco, para inscrever a narrativa num tempo dclico,
aquele que se refere ao cicio natural orgAnico: 0 tempo das
estacoes, em que tudo obedece ao nascer, crescer, viver,
apodrecer; tempo no qual os apodrecimentos sao fundamentals
para que 0 cicio tenha continuidade. E aqui e pertinente retomar
urn outro Indfclo locallzado no "Relat6rio da coisa", quando 0
narrador se dirlge a Sveglla: "Vlver, coisa que voc~ nao conhece
porque e apodredvel - viver apodrecendo importa muito. Um
viver seco: um viver 0 essencial".

Observemos algumas das manifestacoes de Georges Bataille
para verlflcar de que maneIra a tematlca da morte e do erotismo
se desdobram em Um sopro de vida e n'O IIvro dos prazeres. En
quanta 0 marxismo "oflclal" se debrucava sobre a critica da eco-

2 USPECTOR, Oarice. "0 relat6rio da oolsa" In: Onde estIvestes de nolte, p. 73.
3 USPECTOR, Oarice. Uma ilprendl:mgem OU 0 /lvro dos prazeres. 6' ed. Rio de Ja
netro: J. Olymplo, 1978, p. 19.
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nomia do Estado, Batallle destoa e escreve sobre a economia polr
tica dos corpos. Defende 0 prindpio de uma economia geral, onde
a despesa (0 consumo, no caso do mercado, e as descargas, a
sexualidade e a morte, no caso do corpo) e, em relacao a produ
cao, 0 objeto primeiro. Essencialmente, afirma Bataille, "0 domlnlo
do erotismo e 0 dominio da vlol@ncla, 0 dominio da violacao", es
tabelecendo-se uma relacao com a morte, posta que 0 erotlsmo
carrega tambem um elemento destruidor: "toda a acao erotica tem
por principio uma destruicao do ser fechado que um parceiro de
jogo e, no seu estado normal."· Os amantes estarlam condenados
a arruinar a harmonia, a combater 0 que 0 amor ffsico expllclta: a
incompletude do ser e a ferida exposta, sempre em busca da nos
talgia de uma continuldade perdlda.

Em 0 erotismo, singulares reflexoes se confundem dentro de
consideracoes gerais, aplicaveis ahumanidade no seu conjunto: "a
sexualidade e a morte nao passam de agudos momentos de uma
festa que a natureza celebra com a multipllcldade Inesgotavel dos
seres, qualquer deies com um sentldo de gasto perdulario iIImltado
que a natureza faz ao encontro do desejo de perdurar, que tam
bem e proprio de todos os seres". Tematlca que aparece dlssemi
nada nos textos de Clarice: sexualidade e morte.

Uma aprendlzagem ou ° /lvro dos prazeres e mals do que
uma hlst6ria de amor. Nao trata apenas das hesitacoes, senti
mentes e sensacoes, tremores e temores de L6ri, apalxonada por
Ulisses. Nao relata apenas a experi@ncia amorosa de um casal e da
sofrida aprendlzagem de Iidar com a paixao. Nao e um romance.
Trata-se de uma f1cCao sobre a aprendizagem no amor que se
traduz como re-descoberta, ou alnda, na reclclagem de algumas
sobras. Euma nova digestao de muitos fragmentos ja publlcados
pela autora, que propoe uma re-f1exao sobre esta materia-prima:
a vida crua, sangrenta e chela de saliva.

Ulisses, 0 sabio professor que carrega em seu nome a larga
experi@ncia de Odisseia, dlz que se deve viver "apesar de". Apesar
de se deve comer. Apesar de se deve amar. Apesar de se deve
morrer. Inclusive, aflrma, multas vezes e 0 pr6prlo "apesar de"
que nos empurra para a frente. Mas enquanto Ulisses tem
respostas, L6ri tem pensamentos tao indizivels e Intransmlssrvels
como a voz de um ser humane calado. Chega a ter a assustadora
certeza de que seus pensamentos sao tao sobrenaturals como uma
hist6ria passada depois da morte. Escreve para aliviar. L6ri e 0
apelido, seu nome e Loreley, que Ulisses traduz de um poema: um
personagem lendarlo do folclore alemao que seduz com seus
cAnticos os pescadores. Ora, logo lembramos da passagem da

4 BATAILLE, Georges. 0 erotlsmo. Trad. J. Bernard da Costa. Usboa: Moraes Ed.,
1968.
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Odissela, em que as sereias tentam seduzlr Ulisses. As sereias, nas
palavras de Michel Foucault, seduzem nao tanto pelo que seu
canto delxa ouvlr, quanta pelo que brilha na distAncia de suas
pa&avras, 0 futura daquilo que estio dlzendo.

"Promessa por sua vez falaz e verfdlca. Mente, vlsto que todos
aqueles que se delxarto seduzlr e dirtgirto seus navlos rumo as
pralas, n!o encontrarto mals do que a morte. Mas dlz a verdade,
posto que ~ atrav~s da morte que 0 canto podera elevar-se e contar
ao Inflnlto a aventura dos herols. (...) para que nasc;a 0 relato que
nunca monera, [Ulisses] tem que estar na escuta mas permanecer
ao pe do mastro, atado de pes e m30s, veneer todo 0 desejo
mediante uma astUda que se vlolenta a 51 mesma, sofrer todo 0
sofr1mento permaneeendo no umbral do atraente ablsmo e voltar a
encontrar-se finalmente rnais alem do canto {...)"s

Loreley, a sereia, se disfarca em Lori, a mulher que aparece
com todas as hesita~6es que 0 corpo-a-corpo com a vida Ihe
imp6e. Mas Ulisses a desnuda, comentando seu canto mudo, que 0
seduz. Revela a IInhagem (da seducao) em que se insere: "Voc~ e
antiga, Lori". Lori parece sofrer todo 0 sofrimento da existencia,
pennanecendo ela no umbral do atraente abismo. Ulisses parecia
consegulr estancar a dor da eXlst~ncla, mas em Lori ela era pun
gente, vivenclando a angustla de seu pr6prlo canto, de sua pr6pria
escrita. N'O IlYro dos prazeres, Ulisses e Lori seduzem, e 0 extase
eatingldo no amor. Ou ainda, na escrita.

As vezes, L6ri experimentava 0 desprezo do proprio humane
para sentlr a sllenciosa alma da vida animal, e era bom:

"Nilo entender era tao vasto que ultrapassava qualquer entender 
entender era sempre IImltado. Mas n!o entender n~o tlnha frontel
ras e levava ao Infinlto, ao Deus. 0 bom era ter uma Intellg~ncla e
n80 entender. Era uma benc;8o estranha como a de ter loucura sem
ser dolda".6

Com efelto, para Clarice, como para Bataille, 0 amor edes
pesa. Edar-se. Ao tomannos a "Partida do trem", de Onde esti
vestes de nolte (pergunta sem interrogacao, que nao pede res
posta, mas ao mesmo tempo a supllca), .nos deparamos com as
seguintes palavras:

"Quando ela e Eduardo estavam juntos nurna carna, de miles dadas,
eles sentlam a vida completa. Pouca gente conheceu a plenitude. E,
porque a plenitude e tambem urna expl0s3o, ela e Eduardo covarde
mente passaram a viver 'normalmente'. Porque nilo se pode prolon-

5 FOUCAULT, Michel. 0 perISlJmento do exterior. TrllCl. Nurimar Fald. 510 Paulo:
Principio, 1990, p. 54-55.
6 USPECTOR, Oarice. Uma aprendlagem ou 0 flvra dos prazeres, p. 42.
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gar 0 extase sem morrer. 5epararam-se por um motlvo tUtti quase
Inventado: n!o quenam morrer de palx!o".

Noutra cama, LOri descobria, na troca, uma certeza subIta
de que sempre teria 0 quegastar e dar. E 0 prazer de L6ri era 0 de
abrlr as mHos e deixar escorrer sem avareza 0 vazlo-pleno que
estava antes encarnicadamente prendendo-a.

Alem do desejo que pulsa nas entrelinhas dos dlalogos deste
texto, outro ponto latejante parece ser 0 da morte. Na voz do pen
samento de L6rl: "Festa, meu Deus, 0 mundo e uma festa que
termina em morte e em chelro de cravo rnurcho na lapela"" ou
"Que e que eu taco, e de nolte e eu estou viva. Estar viva esta me
rnatando aos poucos, e eu estou tada alerta no escuro lll8

• Ou, na
voz menos angustlada de Ulisses, voz que se impoe com certo
dldatlsmo sobre a Vida, quase pedag6gica, nas expllcltacoes do
professor:

"Antes de morrer se vlve, LOn. Euma naturalldade morrer, transfor
mar-se, transmutar-se. Nunca se Inventou nada alem de morrer.
Como nunca se Inventou um modo dlferente de amor de corpo que,
no entanto, e estnmho e cego e no entanto cada pessoa, sem saber
da outra, reJnventiJ a c6pJa. MOrTer deve ser um 90Z0 natural. De
pols de morrer nAo se val ao parafso, morrer e que e 0 parafso".9

Pode-se perceber aqul a troca de experiAncla versus lnexpe
riencia como urna reciclagem da vida para 0 texto - em que 0
proprio texto se mostra como uma redescoberta falsa, como
amorjmorrer.

Ou a!nda, na escrlta de Clarice, nos "Temas que rnorrern",
texto publlcado no Jornal do Brasil, gAnese da fala anterior:

"E as vezes, par mals absUrdo, acho Ifdto escrever asslm: nunca se
inventou nada alem de morrer. E me acrescento: deve ser um gozo
natural, 0 de morrer, pols faz parte essendal da natureza humana,
animal e vegetal, e tamt>em ascolsas morrem. E, como se houvesse
IIgac;!o com essa descoberta, vem a outra 6bvla e espantosa: nunca
se Inventou um modo dlferente de amor de corpo que e estranho e
cego. cada um val naturalmente em d/~ arelnvent;Io da c6p1a,
que e absolutamente original quando realmente se ama. E de novo
volta 0 assunto a morrer. E vem a Idela de que, depols de morrer,
nAo se val ao paralso, morrer e que e 0 paraiso".10

7 Idem. Ibidem, p. 119.
• Idem. Ibidem, p. 125.
9 Idem. Ibidem, p. 63.
to In: GOMES, Renate Cordeiro (arg.) ""femes que morrem" In: CllIrice Uspector 
Seletll. Rio de Janeiro: J. Olympia, 1975, p. 135.
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"Relnven~ao da c6pia- que se traduz no corpus clariceano
como esta reciclagem textual, aprendizagem que se recicla na
escritura.

A morte eainda ponto latejante no grlto, que nlo tol possl
vel nao ser ouvido, de Agua viva, em que a antigOldade escura
pre-hist6rlca anteclpa 0 nasclmento/apodreclmento dos corpos no
tempo:

"Dentro da caverna obscura tremeluzem pendurados os ratos com
asas em fonna de auz dos morcegos. Vejo aranhas penugentas e
negras. Ratos e ratazanas correm espantados pelo chJo e pelas
paredes. Entre as pedras 0 escorpl&o. canmguejos, Iguals IS eles
mesmos desde a pre-hlst6r1a, atrav~ de mortes e nasdmentos,
parecertam bestas ameacadoras se fossem do tamanho de um ho
memo Baratas velhas se arrastam na penumbra. E tuoo Isso SOU eu.
Tudo ~ pesado de sonho quando plnto uma gruta au te escrevo sa
bre ela - de fora dela vem 0 tropel de dezenas de cavalos soItos a
patearem com cascos secas as trevas, e do atrito dos cascos 0 jubllo
se llberta em centelhas: e1s-me, eu e a gruta, no tempo que nos
apodrecera".l1

Poderia ainda acrescentar v'rias outras vozes, mas me de
tenho nestas para nao me estender demais. No que conceme ao
tempo, perpassa nestes fragmentos a idela do cicio de vida orVAni
co, onde a morte brota da vida e vice-versa. 0 gozo natural que
deve ser a morte remete a petite mort (a qual se refere Batallle)
que acompanha a c6pula, na qual os amantes, em busca de uma
continuidade perdlda, parecem procurar 0 seu aniqullamento.

Madame Eduarda e 0 morta sio duas fl~oes de Batallle em
que se extrapola este gozo: a obscenldade e levada ao extremo, e
o corpo que transgrlde urlna, ejacula, defeca, vomita, aparecendo
despldo de qualquer moral e conten~oes. AI, 0 desejo da morte se
impoe. Retomando Clarice, podemos reconhecer tambem este
desejo de morte na voz de Angela, que tambem se despe, e des
creve a caverna obscura atraves da qual seu corpo vivencia 0 cicio
orgAnlco de um tempo que apodrece. .

Enquanto Ana, em "0 amor-, aprende que 0 mundo
apodrece, a aprendizagem de L6rl parece conduzlr a aflrma~o de
que exlstir e experlmentar, com todos os rlscos que 0 verba
oferece. No instante em que corre 0 risco de amar, experlmenta
ate mesmo 0 desejo da morte, no lugar do medo que 0 precedla:

"Ah como queria morrer. Nunca expertmentara alnda morrer - que
abertura de camlnho tlnha alnda ~ frente. MOrTer terta a niesma

11 Agua viva, p. 15.
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pung~ncla Indlvlsrvel do bom. A Quem darla a sua morte? Que serla
como os prlmelros calores frescos de uma nova estac;lo".12

Nao quer morrer antes de morrer, mas como quem saboreia
uma fruta com os olhos, L6ri quer prolongar aquela promessa e
nutrir-se dela. 0 desejo da morte aparece como uma experi~ncia

nova. L6ri quer apoderar-se do regozijo da vida para captar 0
regozijo infinitamente doce que era como morrer. Ressurge aqui
novamente a ideia do gozo como a morte, desejado como a
chegada de uma nova esta~io. Observe-se, no entanto, que e um
desejo que nlo vislumbra se cumprlr Imedlatamente, mas que se
nutre para amadurecer e apodrecer.

Georges Batallle tambem toi um homem obcecado pela
morte, e quis olha-Ia de frente, ou melhor, faze-Ia desejavel, como
pode ser um prazer carnal. 0 camlnho que ele vai empreender
leva a imaglnar a plor das mortes, com uma agonia demorada,
encarando ate mesmo 0 processo de decomposl~o post mortem.
Este quadro e que ele se esto~a por desejar, que ele mima no
frenesi sexual com improvisa~oes explosivas ou cerlm6nlas pre
paradas. Na sexualldade, 0 que parece dar fielmente conta do
processo de decomposl~o nas f1q;i5es batalllanas e a obscenldade
levada ao extremo. 0 dlscurso c1ariceano nao e menos vlolento, e
apesar de nao se utlllzar dessa exposi~o carnal, tambem denuncla
em seus enunciados a fraqueza e 0 horror aluclnante de morrer.
Em Agua viva, a narradora parece revelar que na alegrla de L6r1
reside a rebeldia contra a morte como finitude, limite da vida:

"porque e cruel demals saber Que a vida e ~nlca e Que n80 temos
como garantla senllo a te em trevas - porque e cruel demals, entio
respondo com a pureza de uma alegrla IndorMvel. Recuso-me a f1
car trlste. Sejamos alegres. [...J AII~s nllo Quem morrer. Recuso-me
contra 'Deus'. Vamos ni!io morrer como desaflo?,,13

Alerta, deste modo, que sua aleg.ria (esta sim, materia de
tempo) e um insulto, e que vlver na transgressao do limite (que e
a tristeza da morte) e 0 desaflo. Talvez seja pertlnente lembrar
uma das epigrafes de Uma aprendlzagem... , versos de Augusto
dos Anjos: "Provo/ que a mais alta expressao da dor/Conslste es
sencialmente na alegria".

Ainda sobre 0 que diferencia (ou aproxlma) Bataille e Clari
ce, vale lembrar os excessos da carne e a obscenidade a que nos
exp6e Pierre Angellque (pseudonlmo do socialague), e um frag
mento do discurso do autor-narrador de Um sopro de vida: "Eu
nao aplico 0 proibido mas eu 0 Iiberto". Angela queria escrever

12 Uma aprendlzlIgeI1I ou 0 /lvro dos prueres, p. 127.
13 AgUe! vlVlJ, p. 94.
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sobre menstrua~o, mas ele nio delxou. A saida, ou 0 fatal beco
sem saida no qual nos mete Clarice com qualquer uma de suas
personagens, nio e a nausea da came, mas uma violenta visio do
estar no mundo, onde a transgressio apresenta-se como extre
mamente imprescindivel. E 0 Autor complementa: "acho que de
vemos fazer colsa prolbida - senSo sufocamos".

Na Parte maldlta, 0 ponto de partida de Georges Bataille se
encontra nas observac;6es feltas por Marcel Mauss e outros etn6
logos sobre as Instltuic;6es economlcas prlmltlvas onde a troca e
tratada como uma percla sumptuarla dos objetos ofertados, ao
mesmo tempo em que se imp6e como desaflo. As despesas dltas
improdutlvas - 0 luxo, as guerras, os cultos, os monumentos, os
jogos, os espetaculos, as artes, a atlvldade sexual desvinculada da
flnalldade reprodutora - representam atlvldades que nio ganham
seu verdadelro sentido senio na medlda em que elas reallzam
uma percla do ponto de vista da racionalidade economica estrita.
Assim, transpondo 0 enunciado ao dlscurso c1ariceano, podemos
pensar que sua escritae pure excesso. A incontin~ncia das perso
nagens de Clarice tambem se da pela transgressio, mas de outra
sorte que aquela de Bataille. Nas pulsa~Oes: "Eu YOU me acumu
lando, me acumulando, me acumulando - ate que nio caibo em
mim e estouro em palavras".14

Tanto L6rl quanta Angela buscam captar a essencla da vida,
a vida nua. E sallentam que essa nudez fere, apesar de que para
L6ri essa nudez, a principio, assusta, e, para Angela, seduz. Nas
palavras de Georges Bataille, a nudez e ferida exposta. Nas pri
meiras paglnas de Um sopro de vida, a nudez da escrita ja aparece
revelada: "Escrevo muito simples e multo nu. Por isso fere". As
palavras de Angela, um pouco mais adiante, enfatizam a diflculda
de de revelar a ultima veracldade, a mais nua e crua: "entio tenho
que tlrar a roupa e f1car nua na rua. Isso nio e tao dlficil. Mas 0
dificil e f1car com a alma nua".

Dlante de falas tao nuas e cruas, em Um sopro de vida, An
gela (a perSonagem) dialoga com 0 Autor atraves de anotac;6es
fragmentadas ("como 0 pensamento"), e revela que, como escri
tora, sua unlca possibilidade de continuidade seria oseuinteresse
em descobrlr a aura volatll das colsas. Para Angela, escrever e
"arrancar as colsas de si aos pedac;os como 0 arpio flsga a balela e
Ihe estrac;alha a came", enquanto 0 Autor "gostaria de tirar a
came das palavras". Este despir as palavras, esta busca do decl
framento dos hler6gllfos, pode remeter a nudez no escuro, de
onde emerge uma narratlva flulda e mlsteriosa, que, se revelada,

14 USPECTOR. Oartee. Um S()pro de vI~ (Pu!sll¢es). Rio de Janeiro: Nova Fronteira,
1978, p. 69.
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signlflcarla a propria morte. Vale lembrar, a este prop6sito, algu
mas palavras do Autor:

"Eu e Angela somos 0 meu dlalogo Interior: converso cornlgo
mesmo. Angela edo meu Interior escuro: ela porern vern a luz. A
tenebrosa escuridtio de onde emerjo. Escuridtio pululante, larva de
urnldo vuldio ern fogo Intenso. Escuridtio chela de vermes e borbo
letas, ratos e estrelas". 15

o Autor e Angela poderlam slgniflcar, em relacao ao corpus,
a contlnua~ao do dlalogo Interrompldo por Ulisses e L6r1i noutras
palavras, 0 casal e 0 mesmo de todos os tempos, e seu dialogo se
renova. "

Nesse sentldo, a narratlva Uma aprendlzagem ou 0 /lvro dos
prazeres cO'ntlnua, nao Inlela nem termina. Quero dlzer, come~a no
meio de uma frase, desautorlzando as regras da lingua e da
acentuacao, e termina com dols pontos, sugerindo a continuidade
do discurso, na suspensao das vozes. Como se essa continuldade
alertasse que vozes de outras personagens, mascaras, narradores
pudessem subreptlclamente Incorporar-se ao texto. Os "temas que
morrem" permltem 0 nascimento de outros vermes, e assim e que
nao ha aprendizagem de colsa nova: e s6 redescoberta. Dessa
forma, fragmentos de textos publlcados no Jornal do Brasil, ou em
outros IIvros como Onde estlvestes de nolte, Um sopro de vida,
Agua viva, podem ser lidos nas falas de L6ri e Ulisses, e vlce
versa. As flc~6es de Clarice parecem cumprir 0 que Italo Calvino
enfatlzou como a fun~o primordial da Iiteratura, que seria a de
"reavivar um fundo de angustla insepulta, como ultima condi~ao

de verdade que 0 resgata do destlno de um produto em serie do
qual nao pode escapar".

Verlflca-se, entao, 0 possivel desdobramento do gasto e da
transgressao de Bataille na flc~ao clariceana. Escrita que nos em
barea numa viagem ins6lita plena de prazeres, e por que nao di
zer, de angustias, num riacho sem inicio nem flm, numa pergunta
sem resposta, na f1uldez de uma chuva torrencial, no f1uxo da vida
que nos faz a cada noite experlmentar a docura da morte. Nesta
16gica p6s-modema da escrita c1ariceana nao nos e ofertado um
sentido unlco. Em seu lugar, a performance de um texto no qual 0
sentido se desdobra em funcao dos panejamentos (ou, como pre
fere Deleuze, das dobras), e, ao lancar para 0 futuro toda a possi
bilidade conclusiva, possibillta que a palavra seja possivel para
alem dos escombros.

15 Idem. Ibidem, p. 72.
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