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Arthur Omar: Figurinista de arquivos 

Gl'agoafa 

Marcelo Magalhaes Leitao 

Resumo 

Aproveitando as linhas gerais do perfil crftico
biograJicoJazem-se considera~i5es em torno das 
multiplas linguagens desenvolvidas par Arthur 
Omar para intervir no panorama cultural con
temporfineo. Algumas categorias do pensamen
to estetico-epistemol6gico atual sao revistas a luz 
do exame das propostas mais radicais desse ar
tista. 

Palavras-chave: Imagem; hist6ria; transpalo
ra~ao; arquivo; representa~ao. 
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Figura 1: Auta-retrata 
com remafiia da face 
car de pele 

1 Os vocabulos sublinhados 
remetem ao glossario que 
constitui a segunda parte 
deste artigo. 
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Episodio: ritos orais 

Lentes escuras em primeiro plano. Apesar da 
meia luz da sala de proje~ao, sao oculos escuros que 
legendam1 a face do conferencista - realizador dos 
filmes, videos e instala~6es assistidos ao longo da 
semana. Da plah~ia projetamos nosso olhar curioso. 
Reflexos pouco nitidos, surgimos urn a urn nas lentes 
transhicidas. Enos misturamos aos espectros de 
olhares que espreitam por tras dos reflexos. Tal fusao 
multiplica os corpos, e os decapita todos a lamina do 
olho. 

o conferencista gesticula e tem a fala em 
transbordamento. 0 mote por ele glosado faz eco as 
reflex6es levantadas pelos outros disfarces (fotografo, 
videasta, cineasta, poeta, musico etc.) que 0 entao 
conferencista assume em dad as ocasi6es: a 
possibilidade de ser urn prafissianal da dijerenfa, de 

exercer, como insistente busca e reiterada insatisfa~ao, sua 
individualidade, prafissianalmente. Por isso, 0 sujeito que nos fala nao 
considera sua apresenta~ao urn simples camentaria. Mais do qu~ isso, 
ela aponta tambem para urn empreendimento da individua~ao. E mais 
urn espelho em que sua face nao se imprime, mas deixa sombras. E 
mais urn rama em que Arthur Omar se esfor~a por efetivar sua profissiio: 
alijando-se das totaliza~6es identittirias, ser Arthur Omar. 

Encerrada a conferencia, restam perguntas a serem respondidas 
- a oportunidade de dialogo se frustrara pelo lange monologo 
proferido. A profissiio Arthur Omar parecia ter carecido de nurnerosas 
palavras para se ter exercido. Restava a possibilidade de 0 encontrar 
nos intervalos entre uma sessao e outra, provoca-lo a urn assunto 
desejado. 

Virtualidades politicas 

Uma vontade de transvalorariio de alguns valores culturais e 
epistemologicos atravessa todos os come~os da apreensao de nosso 
objeto. Indica posi~6es novas da propria percep~ao. Seu fluxo de atos 
impele ao deslocamento, pervertendo estrategias cientfficas de 
conhecimento, modelos canonicos de produ~ao cultural e mesmo 
mecanismos de totalizafiio identittiria (BOURDIEU, 1998, p. 36) e de 
produfiio da subjetividade. 

A primeira das transvalora~6es se atualiza a percep~ao na 
superficie mais aparente - a forma. Na produ~ao de imagens em 
movimento, os formatos convencionais-o docurnentario, 0 biograiico, 
o historico, 0 etnograiico etc. - deslocam seu vocabulario expressiv~, 
devoram a autoridade de sua representa~ao. Na produ~ao fotogrMica, 
uma insistente aproxima~ao dos movimentos das imagens 
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cinematograficas, ou videograficas, e a efetiva~ao daquelas mesmas 
virtualidades perversoras: mudar de lugar, deslocar. Os suportes todos 
utilizados - fotografia, video, cinema ou instala~ao - parecem modular
se musicalmente, levando nossa percep~ao a uma dan~a de sentidos. 

Sem deixar de efetivar-se em formas, em superficies, uma outra 
transvalora~ao se faz em momenta seguinte. Urn deslocamento de 
relaqoes de canhecimentos (entre sujeito e seu sujet), de malduras 
epistemal6gicas (como os leg ados paralisantes do saber metaffsico) e de 
estrategias de representaqiia (anal6gica ou codificada) entram em 
composi~ao num acorde direcionado ao pensamento. E essa dire~ao 
ao pensamento nao pressup6e (como faria a percep~ao de urn saber 
metafisico) 0 desvio do corpo. Suas virtualidades intelectuais sao 
necessariamente postas em movimento pelo corpo. 

A vontade de transvalora~ao, marca do objeto escolhido, faz-se 
necessaria a este empreendimento crftico. Assim percebemos pois 0 

objeto de tal empreendimento: borrando demarca~6es entre relaqoes de 
saberes, fugindo as malduras epistemol6gicas, e pervertendo estrategias de 
representaqiio. A taxonornia de estilemas e a legitima~ao hist6rica pouca 
atra~ao exercem sobre nossa tarefa critica. Mais nos impele aquela 
vontade de nosso objeto, em que tantos deslocamentos percebemos, a 
deslocar nossa posi~ao de sujeito critica e assim insistir na virtualidade 
politica de deslocamentos epistemol6gicos e culturais. 

* * * 

De resistencias os trabalhos artfsticos que lidam com produ~ao 
de imagens parecem ter poucos exemplares. A industria cultural- com 
sua pressao massificante e seu imperativo de identifica~6es - parece 
ter seu imperio garantido. Cinema, vfdeo e fotografia retra~am 
constantemente 0 seu es ta tuto de estetizaqiio da politica, de ferramentas 
que ordemim uma convergencia para a produ~ao da vida controlada 
e cativa. 

Mas nao se trata aqui de ressentir tais percep~6es. Imaginamos 
a possibilidade do funcionamento de estrategias que perrnitam uma 
fuga do espelho cultural concebido como homogeneizador. E nessa 
fuga fazer explodir a imagem especular da cultura, refazendo-a em 
mosaicos. 

E neste sentido que alguns signos de Arthur Omar serao 
percebidos aqui - como mosaico de resistencias. E achamos, como 0 

pr6prio Omar, que essa virtualidade nao se reduz unicamente aforma: 
"Forma nao e tudo. Forma e 0 lixo do processo" (OMAR, 2001, p. sin). 
o processo, 0 arquivo de gestos de inscri~ao, os abortos e fracassos e 
suas decorrentes teratologias tambem revelam sentidos nesse mosaico 
de espelhos estilha~ados. 
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Magia e politica 

Parte do mosaico de resistencias - a interven~ao cultural- exige, 
para que haja demonstrarao de farra, um excedente de forra (NIETZSCHE, 
2000, p. 7). A manipula~ao silenciosa do arquivo nao atualiza uma tal 
demonstra<;ao. Em contraste, destaca-se a for~a dos ritos orais como 
elemento essencial da interven<;ao (cultural tanto quanto magical. No 
cenario brasileiro contemporaneo, apesar da enfase na autonomia dos 
produtos artfsticos apresentados ao publico, Ii de se duvidar que tenha 
havido freqiientes interven~6es culturais mudas (MAUSS, 1974, p. 84). 
Os ritos orais, por vezes considerados menores, ensejam percep~6es: 
"Ha percep~6es artfsticas que s6 podem se expressar em interven~6es 
menores que uma obra" (OMAR,2001). 

Arthur Omar, juntando a manipula~ao (combina, prepara 
misturas, fermenta imagens) de um arquivo - do qual extrai seu fluxo 
produtivo - 0 exerdcio reiterado dos ritos orais - ficcionais, poeticos 
ou te6ricos -, espelha bern a imagem do magico: "0 gesto brusco, a 
palavra cortante, dons orat6rios ou poeticos tambem fazem os 
magicos" (MAUSS, 1974, p. 57). Seus dons oratorios au politicos sao 
testemunhados sempre que se p6e a falar, num transbordamento 
distante de qualquer palidez dos discursos, sejam protocolares ou nao: 
em palestras, debates ou entrevistas os gestos bruscos e as palavras 
cortantes inquietam tanto quanta aquilo que se da ao publico como 
"produ~ao do artista". 

Esse excedente de forras que sao os ritos orais determinam sentidos 
e dire<;6es no fluxo produtivo de Omar. Nao sao, como percebem 
alguns, puro marketing contemporaneo ou compulsao narrativa e 
exegetica para fins publicitarios. Funcionam antes deslocando seu 
pr6prio lugar de produtor - nao mais aquele que publica, vende, e 
concede ao publico tendenciosas apropria~6es - e 0 lugar da recep~ao -
nao mais 0 lugar silencioso e contemplativo, mas 0 lugar em que" 0 

bem e 0 mal eram pequenos distfubios tingindo a informa~ao" (OMAR, 
1984). 

Figura 2 

Assim, uma outra instancia produtiva se efetua: ao contrario do 
cinismo que contagia 0 meio artistico (cultural?), torna-se claro 0 fato 
de que toda interven~ao cultural (artistica?) e acompanhada de um 
"fazer crer", de uma modaliza~ao de estrategias na tentativa de 
encontrar legitima~ao (no meio cultural) ou de canoniza~ao (no meio 
artistico). 0 pipilar irreprimivel imiscuido no discurso dos produtores 
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- "Produzimos artefatos, e OS sentidos sao todos dados pela liberdade 
da recqJfiio" - ganha fei~ao de caricatura nos rituais orais, sempre em 
transbordamento, de Arthur Omar. 

A magia, alem de aparentada a religiao, relaciona-se fortemente 
com as tecnicas e a ciencia. A intervenriio de Arthur Omar tambem. A 
magia faz dos gestos de pequenas necessidades individuais um ritual
e assim os torna eficazes, "esbo~os de tecnicas": Omar ritualiza 
processos de constru~ao de sentidos, de modos de representa~ao, de 
mascaras identitarias. Como a ciencia, a magia constitui um "tesouro 
de ideias": para ela, "saber e poder" (MAUSS, 1974, p.170): Omar indica 
as possibilidades do arquivo que manipula, faz emigrar conhecimentos 
de um a outro saber, investe num excedente de forras: desnaturaliza 
assim poderes constituidos. 

Puro enquanto 

Na ultima cena de 0 som, ou tratado de harmonia, a voz
personagem fala de seu desejo: "Eu quero esse som que esta saindo 
aqui. E a vibra<;ao constante dele na minha vida. 0 que e dificil. Eu 
quero esse suspiro" (OMAR, 1984). Seu desejo, como percebemos, 
demanda, entre outras no<;6es, uma presentifica<;ao do tra~o sonoro 
inscrito na memoria, atraves da vibrariio que se quer constante. 
Presentifica<;ao essa possivel somente pela re-presentariio, pela apari<;ao 
de sua vibra<;ao espectral. 

Antes de mais especula<;6es, lembremos de que 0 som traz, em 
sua orquestra~ao tematica, varias notas insistindo num mesmo acorde, 
numa "coisa circular: minha identidade sonora faz com que eu deseje 
certos sons e, ao mesmo tempo, eles formam a minha identidade 
sonora" (idem). Ou seja: 0 arquivo e sua sintaxe determinam 0 que 
deve ser arquivado; ou antes delineiam 0 desejo arquivante' em seu 
exerdcio de sele<;ao e em sua atribui<;ao de significados potenciais. Os 
indices do arquivo apontam para os tra<;os em incidencia, que devem 
ser inscritos, recalcados ou destruidos. 

Mas voltemos as especula<;6es e - sem jamais te-lo deixado de 
lado - ao fndice do arquivo onde se inscreve 0 que se escreve. Esse 
fndice, tambem ele com seu desejo arquivante e com sua identidade 
(coisa circular), sensibiliza-se, torna significativas as faces mobilizadas 
por Arthur Omar. A experiencia esieiica promovida por seus trabalhos 
aponta para experiencias epistemologicas, afetivas, historicasetc. Por 
essa percep<;ao da equariio de corpos de afetos, de saberes e de desejos, 
que favorecem a significa<;ao e a atribui<;ao de sentido a certos dados 
gravados e arquivados, e que podemos pensar na Historia como um 
cruzamento de subjetividades, em que uma fornece a luz (ou a 
escuridao) necessaria para que outra caia em exiase. E nessa cena de 
subjetividades em fase que 0 estatuto historico se mostra. E com essa 
cena que percebemos "a ideia de que a Historia nao deixa tra<;o. E que 
o essencial do tempo e irrecuperavel e incognosdvel" (OMAR, 2001, 
p. sin). 
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Outras reverbera~6es vern ainda pelo desejo da voz-personagem: 
"Eu quero tudo que nao e onipotencia. Eu quero escancarar a 
fragilidade" (OMAR, 1984). Pode parecer, nurna primeira vibra~ao, 
serem os dois desejos antiteticos e inconciliaveis. No entanto - nos 
permitindo aqui seguir os nossos indices - os dois se refor~am 
mutuamente. Na constru~ao de uma Hist6ria, a onipotencia pouco 
irnporta, pois se mostra para alem do individuo, para alem das for~as 
subjetivas; por outro lado, e preciso escancarar a fragilidade dessas 
mesmas for~as subjetivas, das individualidades. E "a hist6ria, com suas 
intensidades, seus desfalecirnentos e furores secretos" (FOUCAULT, 
1979, p. 20), que esta em jogo. 

Nesse sentido, atraves do vies das intensidades, e que podemos 
refletir sobre a rela~ao da Hist6ria com 0 som; como este elemento 
sensivel- que faz ossos do corpo (aqueles da caixa timparuca) entrarem 
em vibra~ao e efetivarem uma percussao bern pr6xima a massa 
cinzenta - e a formula~ao de uma identidade individual elou hist6rica. 

Espectro sensorial 

o sam, au tratado de harmonia desenha urna linha direta entre 
ouvido e 0 arquivo da mem6ria. Esse arquivo, que se organiza e trabalha 
no escuro (Freud), funciona com indices de naturezas diversas: imagens, 
mid os, sabores, odores, harmonias ... Indices que sao inscritos em algurn 
momenta e que, s6 numa dada posteridade, ganham seu estatuto de 
sentido. 

Dentre as naturezas dos indices daquele arquivo, a sonora parece 
a mais viva e produtora de urna presen~a. Diferente do indice-irnagem, 
nao demanda urn jogo de luzes para ganhar sentido. Mais agil que a 
mem6ria olfativa ou gustativa, aceita com mais facilidade a 
superposi~ao, a harmonia, a organiza~ao em palimpsesto. Como signo 
de urna hist6ria "efetiva", comporta a divisao de nossos sentimentos, a 
dramatiza~ao de nossos instintos, a multiplica~ao de nosso corpo 
(FOUCAULT, 1979, p. 27). 

Barroquismos 

As produ~6es de Arthur Omar sao a atualiza~ao de urn querer 
artistico, muito menos que de urn fazer. Nao vemos, porem, uma 
hierarquia entre esses dois pIanos - 0 do querer e 0 do fazer. Alias, 0 

que encontramos aqui e mais uma das virtualidades dos seus jluxos, 
quase urna aporia sua: as marcas de hierarquias sao pervertidas, e os 
tra~os do querer artistico passam ao estatuto do fazer e seus resultados, 
de forma concluida, de obra acabada. Como ja dissemos, 0 pr6prio 
arquivo torna-se obra, e conseqiientemente se vislurnbra 0 grau de 
arbitrariedade existente na funda(iio de obras. 

Cumula~ao e processo 

Varias frentes comp6em 0 empreendirnento de Arthur Omar: 
fot6grafo, cineasta, videasta, miisico, desenhista, poeta, critico ... Sao 
algumas de suas faces possiveis. Sao fantasias que nunca se deixam 
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imprimir nitidamente no espelho. Todas essas faces constituem, em 
Ultima instancia, 0 esfon;o maior do artista: ser Arthur Omar - buscar 
a integridade mUltipla de sua identidade. 

Essa busca maior de Arthur Omar demanda dedic2.~ao exclusiva 
e em tempo integral. 0 comentdrio de seu proprio \;abalho acaso 
proferido em palestra ou situa~ao semelhante, a ar resenta~ao em 
publico, e sempre ocasiao para insistir em sua individvalidade artistica. 
Nao ha porque separar trabalho critico de trabalho criativo - sao todos 
investimentos da/na mesma individualidade em processo de 
elabora~ao. 

Dessa forma, 0 arquivo e a propria obra. Os tra~os inscritos e nao 
escritos, os gestos que se dispersaram em sua simples presen~a, sem a 
cristaliza~ao de sentidos, os projetos recalcados e perdidos em sua 
fragmenta~ao sao todos investimentos daquela complexa 
individualidade em movimento. A arcaica cisao entre vida e obra e 
aqui totalmente impertinente. 

Espectros de Ariadne 

Nos espelhos das lentes escuras, de espectadores que f6ramos 
passamos ao estatuto do espectral. E contracenamos com aqueles 

espectros dos olhos que nos espreitarn. Para aquem 
da lfunina de tais olhos, eles parecem agora oferecer
nos 0 novelo de Ariadne. 0 projeto arquitet6nico de 
Dedalo nos surge: dois espelhos bastam para se construir 
urn labirinto (Borges). 

Esse labirinto especular, porem, assim como 
nosso desejo, nao tern come~o. Ou melhor: ha varias 
portas possiveis, entradas mais ou menos largas. Em 
todas elas, 0 signo de uma inscri~ao complexa - 0 

embate de mascaras, 0 cruzamento de faces em gloria 
olimpica ou infernal, a dilui~ao de espectros contiguos. 
Lugares de onde a escuridiio, em seu constante trabalho 
de organiza~ao e classifica~ao do arquivo que 

manusearnos, aponta para seu reflexo - as intensidades da historia, seus 
signos de subjetividade. 

Glossario para usos e desusos 

Este glossario nao se pretende complementar. Nem estabilizador. 
Quase urn "glossario as avessas" (SANTOS, 1989, p. 2), e atraves da 
mobiliza~ao das significa~6es insistentes e da dispersao dos sentidos 
consensuais que se delineia. A maneira de links, as glosas surgiriam 
entre urn suspiro furtivo do leit~r - quando furtado se sentisse em sua 
compreensao - e uma demanda do texto em desintegrar-se, 
interromper-se - pois "pensar nao inclui apenas movimento das ideias, 
mas tarnbem sua imobiliza~ao" (BENJAMlN, 1994, p. 231). Alem elisso, 
a pequena lingua de que se constitui enseja esclarecimentos. Primeiro, 
urn esclarecimento epistemologico: como todo texto, este se faz a partir 
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da manipula~ao de urn arquivo, e da rasura de tra~os seus decorrente 
de tal manipula~ao. Estamos sempre a instituir lingiiinhas a partir de 
urn arquivo pr6prio, mas que no entanto traz vocabulos alheios (alguns 
querem criar com isso monurnentos, territ6rios indevassaveis, espelhos 
de urna autoridade individual, intransigencias conceituais). Estamos 
sempre a glosar fabulas3 que vivemos e criamos na convivencia com 
outros. Dai urn segundo esclarecimento: 0 de fazer surgir (revela~ao) 
os nomes de algumas dessas vozes (havera sempre aquelas que 
permanecerao anonimas depois de alguma re-organiza~ao do arquivo). 
Fazer com que, institufdas as passagens necessarias, essas vozes e seus 
nomes continuem constituindo lugares onde as coisas possam adquirir 
velocidades (DELEUZE & GUATIARI, 1995, p. 37), e possam portanto 
ernigrar para quem Ie essas glosas - e assirn glosar 0 glosado. 

Glossarizar 

Glossarizar e da ordem do signo flutuante, do jogo suplementar, 
do descentramento. Afastado da 16gica da complementaridade, nao se 
fundamei:lta nas oposi~5es binarias, "por nao estabelecer urn terceiro 
termo como solu~ao para as oposi~5es" (SANTIAGO, 1976, p. 88). 
Demarca a falta positiva de urna essencia, apontando para os lugares 
da polissemia e da intertextualidade. Glossarizar e cartograjar 
(DELEUZE&GUATIARI, 1995, p. 22) os deslocamentos do jogo 
dina~co das significa~5es. 

E tambem por em movirnento as "insistencias" (Lacan) da escrita. 
Nao implica, como 0 estilo, urna "consistencia" (BARTHES, 1979, p. 
12). Antes 0 gesto da percep~ao interrompida, da aten~ao demorada e 

. paciente, do furto quase imperceptivel da tranqiiilidade de uma 
convic~ao (Benjamin). Glossarizar opera capturas: "nao mais irnita~ao, 
mas captura de c6digo, mais-valia de c6digo, aurnento de valencia ... " 
(DELEUZE&GUATIARI, 1995, p. 19). 

Glossarizar e Samplear se assemelham em opera~5es. Assirn como 
a atividade de sampleamento, glossarizar" e como estar diante de uma 
porta feita s6 de fechaduras, sem madeira, nem substancia" (OMAR, 
1995, p. 19). Aquele que em glossarizar se ocupa "nao atravessa do 
outro lado da porta" (idem), pois nele ja se encontra. Glossarizar - e 
sua hom610ga atividade: samplear - e ainda (e novamente) "a irnagem 
de uma insistencia, ou a insistencia de uma imagem" (idem). 
Glossarizar e tambem opera~ao com sons e ruidoso 

Uma atividade vulgar e medinica a de glossarizar. Atraves dos 
tra~os etimol6gicos, reativa-se as cinzas dessa caracteriza~ao: glossario, 
vocabulo derivado do grego gl6ssarion, ou pequena lingua, lingiiinha. 
Nao se constroem monurnentos atraves de suas opera~5es. Nao se 
entifica urn fluxo produtivo, nao se emoldura urna entidade autoral. 
Apenas a atividade de criar "0 lugar onde as coisas adquirem 
velocidade" (DELEUZE&GUATIARI, 1995, p. 37). 
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Samplear 

Samplear prop6e um outro, novo saber, "porque e um saber que 
germina da minha particularidade de audi~ao, das minhas 
necessidades "Iabirfnticas" ... " (OMAR, 1995, p. 18). Algo como a 
circularidade de urn desejo arquivante: deseja-se certos tra~os a partir 
dos ja inscritos, que se modificam apos novas inscri~6es desejadas: 0 

que estti arquivado determina 0 que se catalogara, e 0 que se catalogara 
reorganiza 0 arquivo, criando uma nova sintaxe - novos significados, 
novos desejos: "Quando detectamos alguma coisa que valha a pena 
samplear, a audi~ao aplica sobre tudo que vern depois a imagem do 
som detectado, seu fantasma" (idem). 

Fantasma I Espectro I Espectador 

Entre fantasma e espectador, 0 espectro gesticula. E ele a 
atualiza~ao daquela experiencia em que "nao sou nem um sujeito nem 
urn objeto, mas antes urn sujeito que se sente tornar-se objeto" 
(BARTHES, 1984, p. 27). E na condi~ao de especlro portanto que 0 

desejo instaura os infcios de urn teatro de opera~6es: sua rela~ao 
etimologica com 0 "espetaculo" refor~a essa no~ao. 0 espectro e aqllele 
que tira um disfarce (aquilo que se usa para nao ser notado) para vestir 
uma fantasia (aquilo que uso para atuar com 0 fantasma que observo). 

o fantasma esta desde sempre fantasiado (a proximidade entre 
fantasma e fan!asia torna esses dois vocabulos uma Unica categoria na 
psicanalise). E a sua gesticula~ao transbordante que 0 espectro 
responde com outros gestos. 0 manipulador de arquivo, Arthur Omar, 
e 0 fantasma a quem gesticulamos para revelar-lhe as revelaroes. 0 
fantasma, no caso, poderiamos resurni-Io assim: 0 conjunto de mascaras 
e fantasias que se dao a cena em nosso teatro de opera~6es de pesquisa. 
Para isso, 0 suplemento de uma lingiiinha: "Nao se fala com urn 
fantasma em qualquer lingua" (DERRIDA, 2001, p. 112). Vma hist6ria 
efetiva delineia olugar do fantasma: "a Historia, em fim de contas, e a 
historia do lugar fantasmatico por excelencia, isto e, 0 corpo humano" 
(BARTHES, 1992, p. 45). 

Quanto ao espectador, "somos todos nos, que compulsamos, nos 
jornais, nos livros, nos albuns, nos arquivos, cole~6es de fotos" 
(BARTHES, 1984, p. 20). E aquele que, disfar~ado, nao e notado. Lugar 
de uma inscri~ao, em silencio contemplativo - nao de uma significa~ao, 
de um deslocamento em dire~ao ao prazer do texto. 

Hist6ria 

A categoria posta em glosa nao tern nada que ver com "urn 
sistema de implica~6es escatologicas, teleolog!.cas e a um determinado 
conceito de continuidade e de verdade" (SANTIAGO, 1976, p. 48). Para 
que haja historia, nao e necessario a existencia de vidas ilustres, de 
ideologias nacionais ou sangui'1olentas batalhas: "Nao acredito nos 
grandes acontecimentos ruidosos, dizia Nietzsche' (DELEVZE,1990, 
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p. 302). Efetiva-se a historia, antes, pela infamia cotidiana: pelo encontro 
entre subjetividades e a for~a do poder (FOUCAULT, 1992, p. 97). 

Apesar de na~ deixar tra~o, a pesquisa pode fazer audfveis alguns 
tons - a pesquisa que se deixa "Ievar pela for~a de toda vida viva: 0 
esquecimento" (BARTHES, 1992, p. 47). A partir dela, uma 
compreensao: "a Historia, em fim de contas, e a historia do lugar 
fantasmatico por excelencia, isto e, 0 corpo hurnano (BARTHES, 1992, 
p. 45). E sobre ele que incide a historia. Por isso a percep~ao de Foucault 
de que" 0 sentido hist6rico esta muito mais proximo da medicina do 
que da filosofia" (FOUCAULT, 1979, p. 29). 

Uma ciencia, portanto, que "nao teme ser urn saber perspectivo" 
(FOUCAULT, 1979, p. 30). Saber que reafirma que "a ciencia pode, 
portanto, nascer do fantasma" (BARTHES, 1992, p.45). E assimescapar 
aos males que os historiadores pertencentes a familia das aseetas, como 
os charnava Nietzsche, por tanto tempo tentararn legitimar. 

Perverter I Deslocar I Transvalorar 

Os tres vocabulos sao hom610gos na proposi~ao de movimentos. 
Trata-se de, "em cada epoca, ... arrancar a tradi~ao ao conformismo" 
(BENJAMIN, 1994, p. 224). Trata-se da "aparencia do deslocamento" 
(BARTHES, 1990, p. 35) necessaria as identidades para que vivam. Trata
se, em suma, do deslocarnento de perspectivas que, por demarcar urn 
exeedente de farra, "e demonstra~ao de for~a" (NIETZSCHE, 2000, p. 7). 
Perverter, deslocar e transvalorar reafirmarn portanto a vida de tada 
vida viva: escapar ao conformismo (tatica polftica); possibilitar 0 

esquecimento (metoda de pesquisa); problematizar valores 
(envolvimento etico). Ou simplesmente exercitar urn antigo carater 
do discurso: "Dis-cursus e, originalmente, a aC;ao de correr para todo 
lado, sao idas e vindas" (BARTHES, 2001, p. 13). 

Legendar 

Legendar cria fantasias em torno da imagem a que se junta -
nao disfarc;a nem contrap6e. Aquele que concebe legendas age como 
urn "figurinista verbal" (OMAR, 2000, p. 33). Depois de legendada 
urna imagem, acede-se "a nova legibilidade das coisas" (DELEUZE, 

1990, p. 291). Assim funcionarn certas legendas que 
operam sobre faces, sampleando identidades - faces 
do figurinista que e Arthur Omar, faces de 
espectadores. Com a companhia de legendas -
elementos" doadores univerS1is de palavras" -
"fica mantida sempre uma defasagem ir6nica" 
(OMAR, 2000, p. 31). Por isso legendas nas faces 
de fotografados, fot6grafo, espectador ... 
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Obs: Todas as imagens sao de Arthur Omar. Aqui figurando em um 
suporte comum, originalmente atualizam diversas naturezas - como 
fotografia, video, cinema e desenho. Algumas delas, originalmente 
coloridas, foram rllanipuladas e convertidas em preto e branco. 

Abstract 

Taking the main lines of the critical-biographic profile 
some considerations are made on the multiple languages 
developed by Arthur Omar to intervene in the 
contemporanj cultural scenario. Some of the categories 
of the current aesthetic-epistemological thought are 
examined in the light of the artist's most radical 
proposals. 

Keywords: Image; history, transvaluation, archive, 
representation. 
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