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Quando se analisam os diversos aspectos do processo de
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, ao mesmo tempo que surpreendentes e fascinantes. os..)

processes socio-culturais que se desenvolvem pele mundi, tanto
atravessando territ6rios, fronteiras, mares e oceanos, homo mesclando-

culturas e civilizag6es, ou modes de ser, agar, sentir, pensar e)
imaginar.~.J

Sio muitos os estudos sobre o mundi modems e contemporaneo:

nos quais predomina o empenho de esclarecer a formagao e ol

desenvolvimento de tribes, nag6es, nacionalidades, co16nias,

metr6poles e imp6rios. lsso 6 evidente nos estudos sabre o mundi

ocidental, o mundi oriental, a Africa, a Oceania, a America Latina. o:

Caribe, a America do Norte; assam coma sabre a ascensgo e queda dar

Brandes pot6ncias, as economias-mundi, a hist6ria das guerras e

revolug6es, os sistemas imperialistas, as lutas pda descolonizagao, as

revolug6es socialistas, os tr&s mundos, a guerra fda, a nova arden

econ6mica mundial, o mundi sem honteiras. Em sua maioria. o!

estudos procuram desvendar as origens das nag6es, acompanhando Of=)

deus desenvolvimentos, progressos e retrocessos, 'bem como as suas)

relag6es reciprocas, aliangas, tens6es, atritos, conflitos. Em gerRI, as.

revolug6es e contra-revolug6es sio examinadas com intuito de)

compreender ou explicar como se forma e transfomla a nagao. )
Nio 6 por acaso que nesses estudos estio sempre presentes,

explicitos ou subjacentes, conceitos homo os seguintes: carfter

nacional, identidade nacional, vocagao nacional, destiny nacional

proleto nacional, cultura nacional, literatura nacional, teatro nacional

mQsica nacional, cinema nacional; assim como sociologia, economia.

antropologia e outras ci6ncias sociais vistas em perspectiva nacional.

A despeito das incurs6es nas relag6es politicas, econ6micas, sociais e
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ulturais exteriores, predomina o empenho em esclarecer o que 6, o
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Oxford, 1983

C

C
C
C

C



Cabe, pois, adotar outra perspectiva na anilise da cultura em)
gerd, assim cano das arles em especial, destacando-se a literatura.:)

Sem prejufzo das contribuig6es realizadas e possiveis a partir do.)

emblema nacional, cape experimental a perspectiva aberta peta id6ia=)

de contacts, intercambio, pemiuta, aculturagao, assimilagao,«)

hibridagao, mestigagem ou maid propriamente, transculturagao. E:)
clara que os estudos comparativos ja avangaram muito hesse sentido. )

Contiibuem decisivamente para localizar e esclarecer influ&ncias. :)

imitag6es, mimetismos, bovarismos, migrag6es de slmbolos. difusio )

de estilos. Mas cabs continual, desenvolver e aprofundar a pesquisa e l?

a reflexao, caminhando na diregao do transculturalismo. Talvez 'sqa l?

possfvel dizer que a hist6ria das cultural e civitizag6es.l-.

compreendendo naturalmente a literatura e a sociologia, ou seja,
..J

as -\

arles e as ci6ncias sociais, deja tamb6m uma hist6ria de um bongo, -.\

complexo, surpreendente e fascinantes processo de transculturagao. :)

Assim talvez se possa hangar maid luz sabre tudo o que parece)
nacional. E simultaneamente, desvendar os contomos e os:)

movimentos do muito que tudo ipso parece tamb6m mundial. :)

Nessa perspectiva, a hist6ria do mundi modems e:)
contemporaneo pode ser aida coma a hist6ria de um vasco e intricado .)

processo de transculturagao, caminhando de par-em-par com a)
ocidentalizagao, a orientalizagao, a afticanizagao e a indigenizagao. I)

Desde as grandes viagens maritimas dos fins do s6culo XV, quando os )
povos de dodo mundo iniciam um novo, amplo e intense ciclo de )
contactus, intercambios, trocas, tens6es, lutas, conquistas, destruig6es, )
acomodag6es, recriaQ6es e transfomiag6es, sio muitas as )

transculturag6es em curse no Novo Mundi, Africa, Asia. Ocefnia e )

)
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C Velho N4undo. No bongo dos tempos e no largo dos espag6es, par lada

C a geohist6ria do mapa do mundi, a comegar pdas viagens de Xra$co da

CGama. Cristavao Colomoo e Fernio de blagalhaes, sio dada vez mats

Cnumerosas as conquistas: as feitorias: as capitanias, os enclaves, as

C possess6es, os protetorados, as co16nias e as nag6es que atralessam as

C dais di\ ersas cultural e civilizag6es

C A rigor, lada a hist6ria modema e contemporanea, compreen '

Cdendo o tnbalismo e o nacionalismo, o mercantilismo e o colonia-

Clismo. o imperialismo e o globalismo, sem esquecer as guerras e

( irevolug6es, as lukas pda descolonizagao, as tens6es entre o islamlsmo

C no cristianismo, as polarizag6es capitalismo e comunismo, as ideolo-

€ias e utopia. lada elsa hist6ria f uma hist6ria de contactus, inter-
, cgmbios, trocas, tens6es, lutas, conquistas, destmigdes e transrorma-

(- gales Nesse sentido 6 que elsa hist6ria, envolx endo praticamente todds

C os polos, tribos, nag6es, cultural e civilizag6es, pode ser vista coma a

}UE!$:{
C estilos de pensamentohist6ria dos outros tempos e povos, pret6ritos

C sempre esteve auavessada por contactor, trocas, tens6es, lutas,

C
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universalismo, compreendendo sempre intercambios, trocas.)

acomodag6es e recriag6es. Talvez sqa tamb6m por isso, devido a)

eases intercambios, tens6es e transHlgurag6es, que Buda. Lao Tze e)

Cristo tenham side expulsos. Talvez incomodassem o tribalismo, pot:)
sous horizontes de universalismo. )

Foram muitos os caminhos percorridos por comerciantes e)

viajantes, missiongrios e eremitas, natives e estrangeiros, estranhos e)

ex6ticos, aventureiros e viandantes, todos tecendo os muitos desenhos)

dos mapas, cartografias, geografias e hist6rias, das realidades e?

fantasias do vasto e intrincado processo de transculturagao quel?

atravessa os tempos e os povos, presented, recentes e remotos. Sempre:-x

houve contactus e intercambios, tensdes e lukas, em todos os .

continentes, ilhas e arquip61agos. Alguns povos se fecham, procurando -\

defender-se, preservar-se. Outros se abrem ou sio obrigados a abrir-se. )

Em todos os castes, no entanto, ocorrem intercfmbios e mudangas)

socio-culturais e outras, Alias, o "esuangeiro" este sempre presente, I)

implicito ou explicito, no horizonte de cada povo, nagao ou)
nacionalidade.-\

Os gregor talvez tenham sido os primeiros a estudar
.J

as --\
singularidades dos estrangeiros. Comegaram reunindo dados coma I)

mercadores ou colonizadores, mas polo final do s6culo VI a.C ja )
estavam escrevendo livros sabre etnografia e geogrania para )
satisfazer o gusto pda pesquisa, pda &fsr(irda, coma a)
denominavam. Coma mostra Her6doto, as suas pesquisas se :)
estenderam a territ6rios que nenhum grego visitara ,, 3 ""/

' ''\

' Amaldo Momigliano, Os ffnfres da He/e/zkafdo(A Interagao Culuiral das -\
Civilizagaes Grega, Romana, Celtics, Judaica e versa), trad. de Claudia Maninelli J

Ganz, Jorge Zahar Editor, Rio de Janeiro, 1 99] , P. 71 . "- - " :)
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C Entretanto, antes do sfculo XV, quando se tomb em conta o que

C 'poderia ser entio o mundi coma um lode, ainda era predominante a

C dispersal, o iso3amento ou os intercambios esporadicos. As barreiras

C geograficas, compreendendo os mares e oceanos, as florestas e os

C dose.tos, tornavam dificil se nio impossivelo contacts regular entry

Clung e outros pr6ximos e distances. E into se acentuava devido aos

;==::=;===='£'=======.
Os povos, as tribos e os imp6rios encontravam-se dispersos no mapa

C)do munro. Havia contactus e comunicag6es entry des, mas escassos

r- ou epis6dicos, antes do que regulates. A despeito das relag6es

C comerciais escassas, ocasionais ou mesmo regulues, predominava o

C isolamento, a reiteragao de suas fomias particulates de vida e Uabalno

Cou de ser, amir, sentir, pensar e imaginar. Pouch se conheciam;

C desconheciam-se.

C No fim do s6culo XIV,
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homo pda sua transrnissio do conhecimento cientifico e agricola,)
bem coma das tecnologias, provenientes de lange, cano da India e-\

da China. Importantes contribuig6es islamico-asiiticas para a era-.
europ6ia das descobertas...".4 ' '''' ' -'')

)
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Mas elsa 6 outta hist6ria, outta parte da hist6ria, que poderia)

levar-nos la lange, a outras formal de espago e tempo, outros modosl)

de ser e viver, outras linguagens e fabulag6es, ou vis6es do mundi. )

E muito funds o pogo do passado. Nio de\eriamos antes dizer)

que 6 sem funds esse pogo9 Sim, sem funds, se (e, talvez, somente:)
neste casa) o passado a que nos referimos 6 meramente o passado -\
da esp6cie humana, elsa ess6ncia enigmftica da quaiPnossasj?
existdncias normalmente insatisfeitas e quito anormalmente)

seras forrnam uma parte; o mist6rio dessa ess6ncia enigmatica)
inclui por certo o nosso proprio mist6rio e 6 o alfa e o omega de:)

today as nossas quest6es, emprestando um imediatismo candente a)
judo o que dizemos e um signiflcado a dodo o nosso esforgo.

" ../

Pols -\
quando mats fundo sondarnos, quando mats abaixo tenteamos e)
calcanlos o lnundo inferior do passado, tanto thais comprovamos :)
que as bases maid remotas da humanidade, sua hist6ria e cultura. =)

se revelam inescrutiveis... O que aquinas preocupa nio 6 o tempo )
calculivel. E antes a ab-rogagao e a dissolugao do tempo com o "\
alternar-se da tradigao e da profecia, que empresta a fuse 'era uma .?
vez ' o seu duplo sentida de passado e de futuro e com tito a sua :)
carla de presence pontencial."s )

O que aqui nos Gabe, no entanto, coma ensaio de viagem, coma )

percurso na geohist6ria ou coma travessia volta peso mundo da)

2. 4 e 6-7. Id. [he ,4ge ofDiscove7 (1400-1600), Routledge, Londres, 1994, PP. )
s Thomas Mann, ./osd e Seas/rmdos. trad. de Agen ''i
Globe, Porto Alegre. 1947, pp. 13 e 32. r Soa'es de Maura, Livraria do =)



(I fantasia, 6 percorrer alguns caminhos e descaminhos da hist6ria e da

C geograHla do mundi modemo e contemporaneo. Um mundi dada vez

C mats fonemente assinalado pdas armas e os barges do capitalismo, a

<- partir do mercantilismo e colonialismo, indo polo imperialismo e
{- globalismo. Esse 6 um mundo apoiado principalmente no capitalismo,

( homo modo de produgao e processo civilizat6rio. Mas sempre

Cmesclado com o cristianismo, o islamismo, o budismo e o
( confucianismo. Um mundi que desde o s6culo dezenove tem side

(. atravessado peso socialismo. Vistas assign, em perspectiva ample, em

, suas implicaQ6es socio-culturais, econ6mica e political, estes sio

/ v6rios processes civilizat6rios. Elem se desenvolvem, entrecruzam,

C" tensionam, mutilam, fertilizam e transfiguram, em gerd tendo por

}. refer6ncia o capitalismo, mas sempre produzindo e reproduzindo

(f ideologias, utopias e nostalgias. a"6es
(I Este 6 o desafio: a hist6ria dos povos e coieuviaauus, ua ' "ayvv-

(:e nacionalidades ou das cultural e civilizag6es, pods ser lida coma

<l: uma inttincada, continua, reiterada e contradit6ria hist6ria de um vasto

Cprocesso de trasculturagao, de par-em'par com a ocidentalizagao, a
C orientalizagao, a afticanizagao e a indigenizagao. Um processo sempre

i'- permeado de identidades e alteridades, tanto quanto ' . . .L . ... A.l-: A

de diversidades e

C ;esigualdades; mas compreendendo sempre o contato e o intercambio,

Ca tensio e a luta, a acomodagao e a mutilagao, a reiteragao e a

} transnWagao. ngunto, em suas implicag6es hist6ricas e

( te6ricas, a ocidentalizagao, a orientalizagao, a afticanizagao e a

: ===:-.:::::=:L£:=:;:= ==':= =.==

C

C 9(((



Novo Mundo e Velho Mundi, Oriente e Ocidente, lslamismo e )
Cristianismo, Attica, Comunisnlo e Capitalistno e Ocidenteo Sim, s:io I)

enigmas que implicam em transformer o Ocidente em u.nla .)

interrogagao. Pode ser um luge no napa do mundi, nina configuragiio I)

geohist6ria, um processo civilizat6rio, lula construgao imagin&ia :)

produzida no contraponto com outras construgdes tamb6m imafinirias :)

ou um tips ideal. No conjunto, esse sio alguns dos enigmas presentcs. :)

visiveis e invisiveis: em tudo o que diz a globalizag5o, )
ocidentalizagao, orientalizagao, africulizagao. indigenizagao ou, .)

simultaneamente, transculturagao. E desafianl tanto a sociologia condo :11

a literatura, a16m das outras linguagens artisticas e cientinlcas. ou :7

6omtas de conhecimento e fabulagao. Sim, o conhecimento e a :{
fabulagao podem ser as dual faces principals de toda atividade

intelectual, filos6fica, cientffica e artlstica. Andam sempre de par-em- -l

par, tentando esclarecer por que o "mundo 6 uma colegao de enigmas -)
girat6rios''.'

Tudo tem album comego, ainda que nio se saiba quando )
iomega. Muitas vezes, s6 depois se Hiya sabendo que comegou, inuito .I)

depois. Ha castes em que se comega a interrogar o acontecido, :)

principio do principio, quando a situagao, o tata ou a realidade ja se )
desenvolveu bastante, nio pods ser negada, inegavel. )

Nesse sentido 6 que os novos desenvolvimentos da :)

ocidentalizagao do mundi, no s6culo XX, abre possibilidades )

inesperadas de reflexio sabre outros tempos, pret6rito, recentes ou )

Hl:1111 1$:1 :!W:': IU ZI g
cartadatadade4demargode1965. ' ' )
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( distantes. Ha momentos, principalmente quando ocorrem rupturas

C hist6ricas de amplas proporg6es, que abram horizontes surpreendentes

(I para o conhecimento e a fabulagao. E o que parece estar ocorrendo no
( fim do s6culo vince. Esta pods ser uma ocasiio em que os desafios que

C se abram com a globalizagao do mundo permitem rebuscar o passado,

( no empenho de conhecer mellor o presence e imaginary futuro. Pode-

C se dizer que o grande acontecimento hist6rico, neste casa uma ruptura

,, que aria impasses e abre horizontes, permite ruler o passado, coma se
, fosse uma narragao da qual se conhecem apenas alguns fragmentos.

, -v--v Esse o horizonte que se fibre para muitas releituras. Sio muitas

( as narrativas produzidas desde os inicios dos tempos modemos que

\' /podem adquirir novos significados, se vistas a luz dos dilemas e
{ deslumbramentos que se abram com a globalizagao do mundi. Umps

C dessas nanativas, dentre outras, pods ser Os I,usfadas de Luis de

(. Cam6es. Demorou muito para que alguns significados surpreendentes

(: dense poema se tornassem t5o mais evidentes

(' Sob muitos aspectos, o poema de Luis de Cam6es, Os fusfadas,

C- simboliza muito bem o clima predominante na 6poca dos

( descobrimentos, encontros e conquistas. Relate as faganhas do povo

f portugu6s Higurado na viagem de Vasco da Gama contomando as
\" costas da Attica e chegando a India, precisamente na cidade de
{ Calicute enl 1498. Fda em com6rcio e missao: em especiarias e auto

SI na faganha inaudita do empreendimento, na descoberta das riquezas

. das Indias Orientais, no herolsmo do poco portugu&s, na

(Jocidenmlizagao das loduras e na cristianizagao dos outros

/- estranceiros. estranllos, b&baros. Prova\:elmente 6 a primeira e a mats

\'" desenvolvida llarrati\:a da era dos descobrimentos, inaugurando em

(

C
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.stiio 6pico os mementos iniciais do vasco, intricado, surpreendente e ~l)

fascinante processo de ocidentalizagao do mundi, de par-em-par com I)

o nascimento do capitalismo moderns, homo modo de produgao e )
processo civilizat6rio, em uma singular alianga em gerd inspirada na .''r
rima de cristandade com humanidade. J

Os fushdas refletem um memento novo, maid avangado e .J
ambicioso do mesmo espirito que moveu as cruzadas da cristandade :

nos territ6rios islamicos, destinadas a libertar Jerusa16m e liberar as =

viag de com6rcio. Sio vias que tamb6m entram nos desenhos .:.

imaginarios por meld dos quaid se passou a distinguir e hierarquizar :)
Oriente e Ocidente. O mesmo espirito no qual se combinam a H e o -l

com6rcio, a cruz e a espada, o conquistador e o mission&io. -')

Talvez se possa afirmar que Os fzziz'acai fiJnda o discurso da )
ocidentalizagao do mundo. A( se elegem os signos e os signiHlcados .)

demarcando as linhas mestres das relag6es entry a Europa, ou o Oci- )
dente, com todos os "outros" povos, tribes, nag6es, nacionalidades, .)

linguas, religi6es, modes de vida e trabalhos, imagingrios, cultural e )
civilizag6es. Assim se da a continua e reiterada metamorfose: troca e :)

com6rcio, mercado e mercadoria, dinheiro e capital, valor de uso e I)

valor de troca,]ucro e mats-va]ia, produtividade e ]ucratividade, capi- )
tal e civiiizagao, civilizagao e alienagao; tanto quanto descobrimentos ?

e conquistas, feitorias e co16nias, navegantes e piratas, comerciantes e .?

mission&ios, bhbaros e civilizados, mercantilismo e cristianismo. J

Essa a po6tica dos prim6rdios dos tempos modernos, quando os :r

europeus, ocidentais, navegantes, conquistadores e missionhios .<

avangam polo mundi afora. Trata-se de um discurso que ngo temiina -.\

nlmca, ainda que alterado de quando em quando em algumas das suas )

)
)

)
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)

)
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( fomiulag6es, em conformidade com as exig&ncias do mercantilismo,

C colonialismo, imperialismo e globalismo. Uma po6tica elaborada em

C prosa e verso, cr6nicos e relate, monografia e ensaio, linguagens

( artisticas e linguagens cientinjcas. Tem fido mon61ogo e dialogs,

S vfrias modalidades de transculturagao

( ''"Elsa a po6tica que irf reaparecer e desenvolver-se em muitas
. outras narrativas, liter&ias e cientificas, por todos os canton e recantos

I,H$h;niiixli p

(', p,..in lq7q Canto D6cimo, Estrores 79 e 80 ani Cidade, Abril Cultural, Sio

(

C
(

C
C

(

C
C
(

(

C
(

(

C
(

C

C

Vendo o Game este globo, comovido

De espanto e de desejo, ali glcou
Diz-the a Deusa: - O transunto, reduzido

Em pequeno volume, aqua te dou
Do mundo aos olhos thus, para que vedas

Por olde v6.s e iris e o que desejas

V8s aquia grande maquina do Mundo,
Et6rea e elemental, que fabticada
Ansi foi do Saber alto e profundo,

Que 6 sem principio e meta limitada.
Queen cerca em derredor este rotunda
Globo e sua superficie tio limada,

E Deus; mas o que 6 Deus, ningu6m o entende,

Qae a tango o engenho humana nio se estende

13
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E se buscando vis mercadoria.

Que produce o audfero Le\-ante,

Canela, cravo, ardente especiada,

Ou droga salutifera e prestante,

Ou se queues luzente pedraria,
O rubi Gino, o rigido diamante,

Daqui levaris judo tio sobejo
Com que sagas o 6im a teu desejo. 8

Nio somos roubadores, que passando
Pdas fracas cidades descuidadas.

A ferro e a togo as gentes vio matando,

Por roubar-the as fazendas cobigadas;
Mas, da soberba Europa navegando,

Imos buscando as terras apartadas

Da India grande e dca, por mandado
De um rei que temos, alto e sublimado 9

E babe mats(Ihe diz) coma entendido

Tenho destes cristios sanguinolentos,
Que quake dodo o mar t8m desuuido
Com .roubos, com inc61ndios violentos:

E trazem la de longs engano urdido
Contra n6s; e que todos sous intentos

Sio para nos matarem e roubarem,
E mulheres e 6Hhos cativarem.

Sio muitas as nanativas literarias, socio16gicas e outras,

aHisticas e cientificas, sabre os descobrimentos, os encontros e as

conquistas, que se multiplicam pda hist6ria adentro, desde os

$ Luis de Cam6es, Os firs/aaas, citado, Canto Segundo. Estrofe 4.
' Luis de Cam6es, Os .fzrs&das, citado, Canto Segundo, Estrofe 80
' Luis de Cam6es, Os .fz/s/aaas, citado, Canto Prirneiro, Estrofe 79.

14



(I primeiros mementos dos tempos modernos. Vejamos alguns

(: exemplos. Primeiro, algumas narrativas literirias: Os fusfadas de Luis

C de C,rn6es, .4 7elnpes/ade de William Shakespeare, Robfnsorz Crusted

( de Daniel Defoe, "Passagem para a India" de Walt Whitman, Klm de

C Rudyard Kipling, O Corafdo da Freda de Joseph Comad, 4 Co/zdif o
( Humana de Andre Malraux, .4 Primefra riaa de Hdamasfor de Andre

tl Brink e .4 Ho/fa ao Dfa em Dire/zra ]Wurzdos de Julio Cortfzar.

\. Segundo, relates e estudos de viajantes e pesquisadores: 4 rrimeira

riqgem ao Redox do ]Wundo de Antonio Pigaferra, Didrios da
\ Descoberra da .4mdrfca de Cristovao Colombo, o Nava A/upzdo de

, Am6nco Vespacio, 4mdrica iUerfdiopzal de Charles Marie de La
/- Condamine, .4 riagem do Deaf/e de Charles Darwin, Os Safe rilares

( da Sabedorfa de T. E. Lawrence e Trlsfes Tr(5pfcos de Claude LCvi-
C Strauss. Terceiro, estudos e posicionamentos de intelectuais e lideres

I d:' :£n
C Epoque) por Andre Levy, .4 Descoberra da /adia por Jawaharlal

C Nehru, Por qlze o Japdo rove Exifo? por Michio Morishima, Faczzndo

(I(Civilizagao e Bnbarie) de Domingo F. Sarmiento, Disczlrso Sabre o
C Co/onfa/isms de Aims C6saire, Os condenadas da Terra por Frantz

{ Fanon e to/zgo Caminhopara a ffberdade de Nelson Mandela.

C ' '"'No conyunto, todos estio empenhados em extender ou fabular

C sabre uns e outros: outros povos, tribes, nag6es, cultural e

civilizag6es, ou modes de ser, estilos de vida, vis6es do munro.
! Simultaneamente, as nanativas literirias, socio16gicas e outras estate

\'' . desafiadas por alguns enigmas particulamiente heuristlcos: novo

C

r
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Mundi e Velho Mundi, Oriente e Ocidente, lslamismo e )

Cristianismo, Attica, Comunismo e Capitalismo e Ocidente? )
O complexo de enigmas e contrapontos que constituem a )

ocidentalizagao do mundi, tanto quanto a orientalizagao, a )
africanizagao e a indigenizaQao, esse complexo desenvolve e )
multiplica os processes s6cio-culturais, econ6micos e politicos que :?

conformal a transculturagao manifesta em todas as panes do mundi. :?

Esse o complexo de enigmas e contrapontos que desenvolve as -'/

identidades e alteridades, tanto quanto as diversidades e desigualdades iJ

que configuram a pluralidade dos mundos. :{

Pluralidade em movimentos, em continua mutagao, em gerd -..\

simultaneamente polifonica e cacofonica, na qual coexistem e -l

tensionam-se diversidades e desigualdades, identidades e alteridades, :)

contemporaneidades e nao-contemporaneidades, territorializag6es e )

desterritorializag6es, modernidades e p6s-modemidades. Ngo se trata, :)

portanto, de imaginar que a crescente transnaciolizagao, mundiali- :)

zagao ou globalizagao, de par-em-par com a crescente globalizagao do =)

capitalismo, anula as oulras e muitas diversidades, singularidades ou :)

excentricidades. Tanto as recobre e mutila coma as arruina e I)

desenvolve, pecos desa6ios que suscita ou pdas tens6es e )
transnlgurag6es que provoca. J

E cjaro que sempre se afirmam e reafirmam as identidades de I)

individuos, coletividades, etnias, religi6es, llnguas, nacionalidades, )
nag6es e outras. Em gerd aparecem como ressurg6ncias manifestas em -/

conyunturas crfticas, quando se abalam os quadros sociais e mentais de !

refer6ncia, quando se criam novos impasses ou multiplicam-se os <

novos horizontes. Nessas conjunturas, muitos se voltam is tradig6es e <

)
)

)
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(. raizes. ou aos localismos, nacionalismos e fundamentalismos. Mas

C elsa pods ser uma manifestagao contradit6ria coma os movimentos da
C hist6ria. em face das forgas e tendfncias que predominam na dinimica

C de vida social. Tamb6m pods ser uma manifestagao orquestrada por

C alguns setores is vezes restritos desta ou aquela coietividade, nagao ou
C nacionalidade. Todos naturalmente mobs\izando tradig6es e raizes

C pr6ximas e remotas, reals ou imaginhias, ut6picas ou nostalgicas.
Etta 6 uma dimensao ftmdamental do que vai polo mundi: a

. transculturagao continua, reiterada e pemlanente, por maid da qual se

C '':lam ' e transfiguram instituig6es e id6ias, modes de ser, amir,

/" pensar e imaginar. De tal modo que tudo se interrelaciona e reitera,

(- tensionae modifica

( ..Entendemos que o vocfbulo i'apzsczi/mrafao expressa melhor as
C diferentes bases do processo transitive de uma culture distinta, que

C coda mudanga cultural, ou... toda #arzsczz/lurafao 6 um processo

C no qual sempre se da algo em troca do que se recebe; 6 um 'tamar

liiSaU's%ZS :iii$i :;iiiBU(I Elin ';;, U&i;., i98i

C
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e dar '... E um processo no qual ambas as panes da equagao )

resultam modificadas. Um processo do qual results uma nova I)
realidade, composta de complexa. Uma realidade que nio 6 uma -)
aglomeragao mecfnica de caracterfsticos, nem sequer um mosaico, -..
mas um fen6meno novo, original e independents. Para descrever .'/
tal processo o vocfbulo rransczz/nrafao proporciona um termo )
que nio contem a implicagao de uma dada cultura a qual deve ter a :l)

outra, mas uma transigao entre dual culturas, ambas ativas, ambas :)
contribuintes e ambas cooperantes para o advento de uma nova -\
realidade civilizat6ria".i2 -'/

A transculturagao pode ser o resultado da conquista e :<

dominagao, mas tamb6m da interdepend6ncia e acomodagao, sempre -l

compreendendo tens6es, mutilag6es e transfigurag6es. Tantas sio as )

formas e possibijidades de intercimbio socio-cultural, que sio muitas )
as suas denominag6es: dihsao, assimilagao, aculturagao, hibridagao, )
sincretismo, mestigagem e outras, nas quaid se buscam peculiaridades I)

e mediag6es relativas ao que domina e subordina, imp6e e submete, =)

mutila e protesta, recria e transfomia. )

A realidade, no entanto, 6 que sempre ha mudanga e =)
transfiguragao. Nada permanece original, intocavel, primordial. Tudo :)

se modifica, a6ina e desafina, na travessia. Parece o mesmo, mas ja )

nio e nem pods ser o que era, salvo coma mem6ria, fantasia ou ]

nostalgia. Modes de ser, agir, sentir, pensar e imaginar, tudo coma se )

altera, partial ou amplamente. Tanto 6 assim, que muitas vezes I)

permanece a impressao de duplicidade, heteroneidade, montagem, ?

colagem, bricolagem ou simulacro. Uma impressao muito real e .\

i2 Bronislaw Malinowski, "lntrodugao"Femando Ortiz, Con/rapun/eo Cubans de/ -\
Zabaco y e/,4zdcar, citado, pp. XV-XXll; citado da p. XVII. -'l

)

)
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(. evidence, mas enganosa e aparente, ja que o que resulta 6 sempre '

C tamb6m alba diferente

C E clara que as maid distintas manifestag6es da transculturagao

C sempre t&m alba a ver com as conHigurag6es s6cio-culturais que
C .ntram na composi9ao. Cada uma, a seu modo, ja se comp6e de

f' pluralidades e heterogeneidades, pris podem ser herdeiras de outras
. transculturag6es. Quando entram em intercfmbio e composigao,

. naturalmente desenvolvem outras pluralidades e heterogeneidades

, Mais que ipso, multiplicam as nao-contemporaneidades que
, normalmente habitam toda e qualquer configuragao cultural.

r- Esse pods ser o cenirio em que se movem, migram, flutuam,

C aparecem, desapmecem, recriam, transfomiam ou transHiguram signos,

C simbolos, signiHicados ou conotagdes s6cio-culturais. Talvez os
C simbolos que migram sejam um elements panicularmente heuristics

C para a revelagao de coma se da e em que results a transculturagao

. "A cultura da india tem fido uma das maid poderosas forges
C civilizat6rias. Paises de Extreme Oriente, inclusive a China,

igll ::: i? iiial $u
C hindus Entre os povos tribais do Sudoeste da Asia, estas id6ias

C
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vida, suas concepg6es de leia parentesco, sua rica literatura e a ..J

sua altamente desenvolvida fllosofia de vida."': I)

A rigor tudo se move, desloca, flutua ou migra, tanto quanto )
retorna, reaparece, regressa. Elsa 6 uma travessia na qual todos estate, )

coisas, genres e id6ias, modes de ser, amir, sentir, pensar e imaginar. E )

rudd 6, simultaneamente, reiteragao e modi6lcagao. Nada permanece o :)

mesmo, mesmidade, ainda que parega e inclusive se aHimie, )
reivindique e insista. No contraponto das relag6es s6cio-culturais e no )
jogs das forgas socials, ainda que se mantenham as apar6ncias, :)
similitudes ou mesmidades, judo se move, modiHlca e transfigura. I)

As altas civilizag6es da Europa e Asia sio habitualmente vistas )
homo entidades com caracterfsticas culturais especfficas e pr6prias -\

de dada uma. Mas o faso 6 que os ex6rcitos conquistadores e os ll(
vastos movimentos de populagao t6m sempre convulsionado a '-l
hist6ria dessas areas e provocado intercfmbios ideo]6gicos, ll)
tecno16gicos e artisticos que tandem a promover a mescla de :)
cultura com cultura.''l ' -l

Esse 6 um cen&io sempre em movimento e todo o tempo -\
atravessado por signos e simbolos, emblemas e enigmas, doutrinas e --\

teorias, ideologias e utopias. Sio fteqtientes, encadeadas, :)

contradit6rias e simultineas as id6ias de todos os tipos que se moved :)

por diferentes sociedades, cultural e civilizag6es, tecendo-as todd o )
tempo em um imenso caleidosc6pio bab61ico napa cultural do mundi. )

: Philip Rawson, 7he .4rr ofSourbeasr ,4sfa (Cambodia. Viethnam. Thailand. Laos. )
Bumla, Java, Bali), Thames and Hudson, Londres, 1 993, p. 7. )
I' Rudolf U'ittkower, ,4//ego/7 and rhe A/fgrarion af8/mbo/s, Thames and Hudson. -\
Londres, 1987, p. ll. -/
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C Esse e um mapa no qual as correntes de pensamento cientificas,
C filos66lcas e artisticas estio sempre em movimento

r"- "Tanto quanto individuos e escolas de crftica, as id6ias e as teorias

/... viajam, de pessoa a pessoa, de situagao a situagao, de uma 6poca a
C =1=":'i,='=:=='='Z.;i.;i;;i 'h,bi: :i.l-'. 6 ,n«.«:,a, :
C' com freqi16ncia sustentada peta circula;ao de id6ias. O movimento
C de id6ias e teorias de um lugar para outro 6 um cato da \ida e,

C habitualmente: uma condigao propicia a atividade inLelectual, sega

C quando se trata de uma influ&ncia reconhecida ou inconsctente, de
/- um empr6stimo criativo ou de uma apropriagao puja e dimples
( Cabe perguntar, em virtude de mover-se de um lugar e tempo para
(- outro. se uma id6ia ou peoria ganha ou perde em forma; e se uma
C peoria em um periods hist6rico e eln dada cultura nacional toga-se

C inteiramente diferente de outro periods ou situagao... lsto complica
f qualquer avaliagg.o relativa ao transpynte, transfer6ncia,

>. circulagao e intercimbio de teorias e id6ias

C A verdade 6 que a hist6ria moderna e contemporanea revela-se

S um imenso laborat6rio em movimento, no qual se experimentam todd

,. o tempo ldentidades e alteridades, diversidades e desigualdades,
. fundamentalismos culturais e transculturalismo. Um vasto e complexo

r-. movimento de heterog6neos, diversos, desiguais e ngo-contempora'

C neos, movimento esse no qual todos se mesclam e op6em, tensionanl e

C acomodagao, reafirmam e transformam.

(' "As sociedades prosperam quando se misturam, quando id6ias e
C reconhecimentos sio transferidos na excitante dania da

C polinizagao cultural cruzada. A Europa dominava grande parte do
(I mundi pelo flm do s6culo dezenove, principalmente por meld da

. n Edward W. Said, T%e H'or/d. rhe Text and rhe Crfffc, Harvard University Pres,

(- ' Cambridge, 1983. P. 226. Citagao do cap. 10: "Traveling Theory".

C
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sua tecnologia avangada. Mas, homo poderiam os imp6rios
europeus ter sido construidos sem o papal, o compasso e a p61vora
chineses, a triganometria egipcia e a numeragao arabi(por sua vez
emprestada dos hindtls)? A civijizagao japonesa 6 admirada por
muitos, mas coma poderia ter-se desenvolvido sem a linguagem, o

sistema legal e a filosofia religiosa tgo livremente emprestada da
China?" i6

E claro que os dilemas e os horizontes que se abram com a

transculturagao, em escala mundial, alimenta inquietag6es e otimismo,

assim como utopias e nostalgias. E isso flea muito evidente em

algumas interrogag6es.

;A Humanidade, tomada como um corpo 6nico, ingressa numa
Qnica civilizagao planetaria que representa ao mesmo tempo um

progresso gigantesco para todos e uma tarefa esmagadora de
sobreviv6ncia e adaptagao da heranga cultural a esse quadro novo.
Sentimos todos, em graus diferentes e de maneira variaveis, a
tensio entre, de um dado, a necessidade dessa ascensio e dense
progresso, e, por outro, a exig6ncia de salvaguadar o patrim6nio
que herdamos... Nasce daf o conflito; bem sentimos que elsa Qnica
civilizagao mundial exerce ao mesmo tempo uma esp6cie de agro

de usura ou de erosio is expensas do fundo cultural que produziu
as Brandes civilizag6es do passado.

7

A interrogagao pode ser nostalgica, mas parte do
reconhecimento de que ha uma nova realidade cultural no mundo. A

16 Henry Steiner e Ken Haas, Cross-Cu/rz£ra/ .Design (Communicating in the Global
Marketplace), Thames and Hudson, Londres, 1995, pp. Vlrl-lX.
17 Paul Ricoeur, Hfsr6rfa e Herdade, trad. de F. A. Ribeiro, Companhia Editora
Forense, Rio de Janeiro, s/d, pp. 277 e 283. Citag6es do item ''Civil izagao Universal
e Culturas Nacionais". Consultar tamb6m: Claude Levi-Strauss, Raga e n'k/drip
trad. de Inacia e Canelas, Editorial Presenga, Lisboa, 1 975.
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C interrogagao sabre o significado da cultura mundial, no contraponta

C das culturas nacionais, nio elimina o simultaneo reconhecimento de

S que ja 6 evidente uma cultura mundial emergence.

C ' ' Sim. a transculturagao em que curse no longs da hist6ria e na

E. largo da geografia, processo esse que se acelera no curse do s6cula
SI vinte. coma os desenvolvimentos do capitalismo e das tecnologias da

C '''' .o, elsa transculturagao lava consign a g6nese de uma
. cultura de alcance mundial. Uma formagao imprecise e indecisa,

/- evidence e presents, na qual se expressam instituig6es e ideais, modes

C de ser, agar, sentir, pensar e imaginar pr6prios.de um horizonte
r- undid. Sem prejuizo de tudo o que pods ser local, tribal, nacional e

C regional, tamb6m se desenvolvem os desafios e os horizontes que se

C produzem com a transculturagao que corte polo mundi

. "Uma cultura mundial nio esb Kinda pronta e complete, e nunca o

C estari. Este sendo lentamente criada e continuara a ser criada
C indefinidamente. A sua criagao nlo significa a eliminagao da

1l a/fffes, The University of Illinois Press, Urbana,

: 1952, P. 176
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Talvez nio seja um dimples acaso o cato de que o ing16s se toma )

uma esp6cie de lingua mundial. Sio muitos os que foam, escrevem, )

16em ou pensam em ing16s, sem que sejam natives ou residences em D

pals em que.esse 6 o idioma nacional; e. sem que estejam -'/
necessariamente engajados em empreendimentos, organizag6es ou :r

instituig6es de tipo imperialista. . !'

No Him do s6culo XIX, estima-se que entre setecentos milh6es e l!

uin bilhio de pessoas falam ing16s. Destes, uma parte fda esse idioma <

como lingua matema, outra como segunda lingua e um terceiro grupo -\

fda o ing16s coho lingua estrangeira. E clara que ha variag6es e -l
combinag6es importantes no que se refers a friar e escrever mais ou -l

menos bem. Sem esquecer que ha tamb6m muitos enxertos e )
hibridismo, o que torn& esse simbolo cultural ainda mais complexo e )

significativo.:)

;0 ihg16s 6 usado cotno Ifngua oficial ou semi-oficial em mats de ..-.
60 parses e tem um lugar proeminente em mats outros 20. E './
dominance ou bem estabelecido em sets continentes. E a principal I)
lingua em livros, jornais, aeroportas, controls de trafego a6reo, I)

neg6cios internacionais, confer6ncias acad&micas, ci6ncia, D
tecnologia, medicina, diplomacia, csportes, competig6es[)
internacionais, mQsica pop e publicidade. Maid de dots tergos dos l;.
cientistas do mundo escreve em ing16s. Tr6s quartos da c"/

correspond6ncia mundia1 6 escrita em ing16s. Oitenta por cents das I)

informag6es arquivadas em sistemas eletr6nicos esb em ing16s. [)

Mais de 50 Enilh6es de criangas estudam ing16s coma lingua D
complementar em navel de segundo grau."'' T.\

' D. Crystal. [he Car r6ndge fnQC/opedfa of Language, Cambridge University D
Press, Cambridge, 1987, p. 358. Citado por Alastair Pennycook, Zhe Cz{//ura/ ...
Po/I.i.a ofr«g/l;/I .; .,, /",",l;;...=Z"Zn;;,,'i"i.;.:'i;ide;, ] 994, p. 8 ' )

)
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( E muito o que se produz em ing16s e o que se produz para a

C ingl&s, em todas as panes do mundi, continentes, ilhas e arquipelagos.

J- Quake tudo esb ou pode estar sends traduzido para o ing16s, na
( literatwa e na sociologia, ou melhor, nas antes, nas ci6ncias naturais e

{- socials e na filosoHia. O ing16s predomina na media eletr6nica e

E. impressa, nas corporag6es transnacionais e nas organizag6es

C '=tilaterais, compreendendo a Organizagao das Nag6es Unidas

r(ONU), o Funds Monetgrio Intemacional(FMI), o Banco Mundial

f-(BIRD - Banco Intemacional de Reconstrugao e Desenvolvimento) e

S muitas outras atuantes nas mais diferentes esferas da sociedade

C mundial; sempre, evidentemente, com implicag6es diretas e indiretas

( na vida social de dada nagao afiliada, ou mesmo nio afiliada. E pods

t. estar n8o s6 presents, mas muitas vezes predominando, em
<l ' universidades, igrejas, partidos politicos, sindicatos e movimentos

CI sociais. As organizag6es nao-govemamentais(ONGs) provavelmente

( pensam, falam e escrevem em ing16s
(I Nesse sentido, tamb6m, 6 que a transculturagao, em escala

C mundial coma transfomla o ing16s em lingua de todd mundi. Nio se

(: trata, mais uma vez, de imaginar que o predominio do ing16s elimina

( as outras linguas. Ao contrario, dada uma e ladas as linguas se
(' afimiam e reaflmlam coma meios de comunicagao e vis6es do mundi

! Cada lingua pods ser vista coma uma esp6cie de decantagao de

! vivQncias, experi6ncias, fomtas de ser, agir, sentir, pensar e fabular

r..-. Mats que ipso, conforms o contexts, dada lingua tanto se fertiliza no

n contraponto com o ing16s coma incute nesta lingua outras modulag6es.

<] E evidente que o idioma ingl&s, escrito e fdado, este inserido nesse

<li vasto processo de ocidentalizagao, orientalizagao, afticanizagao

C
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indigenizagao por meio do qual se desenvolve a transculturagao I)

tecendo a mundializagao da cultura, compreendendo formas de -'l

entendimento e de fabulagao. -u
A transcultwagao sempre involve a tradugao. Tanto 6 assim que ::

se pods afimlar que estas sio diferentes formal de tradugao: contacto, -''

intercambio, negociagao, tensao, acomodagao, mestigagem, hibrida- :{

gao, sincretismo, assimilagao, aculturagao e transculturagao. Sio :;
diferentes formas de tradugao, nas quaid podem envolver-se distintas :x

linguagens e diferentes modes de comunicagao: fda e escrita, forma e I
movimento, som e cor, literal e Higurado, metffora e alegoria, realista e ')

impressionista, naturalista e magica, em diversas modalidades de I)

combinag6es. Ao mesmo tempo, poem em causa modes de vida e )
trabalho, formal de ser, agir, sentir e imaginar ou estilos do pensa- ) L

mento e vis6es do mundi. Talvez seja possivel dizer que o conceito, :)

por exemplo, assim homo a metafora, envolve uma escala avangada ou :)

mesmo exceptional de tradugao. Podem ser diversas, ou muitas, as :)

mediag6es que povoam a transigao e a tradugao da materia de criagao .)

ao conceito ou a metffora. Muito do que 6 cultura, passando pda iJ
literatura e a sociologia ou as arles e as ci&ncias, 6 simultaneamente :)

produto e condigao de mutiplas e complexas tradug6es. Tradug6es [l?

realizadas por cada autor, em seus maltiplos dialogos, e tradug6es :!

realizadas por dada um e os muitos leitores, ouvintes, espectadores; :=

variando com o lugar e a 6poca, a pompa e a circunstincia. ;;

;0 processo de tradugao diacr6nica, no interior da pr6pria lingua, lr
6 tio constante e 6 realizado de maneira tio inconsciente que U
somente em muito raras ocasi6es fazemos uma paula para abservar l}

sua complexidade, ou reparar no papal decisive que desempenha [)

)
)
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( na cxist6ncia da pr6pria civilizagao. O passado, tal e coma o

(-, conhcccmos, 6, em sua maier parte, uma construgao verbal. A
,, hist6ria 6 um ato verbal, um uso seletivo dos tempos pret6ritos
:: Mcsmo vestigios t8o concretos como edifTcios e monumentos
(I hist6ricos devem ser 'lidos', isto 6, re-situados em um contexts de

C, idcntificagao verbal, para que possam adquirir presenga real .. Sem
C a fecunda ncgao que 6 a hist6ria, sem elsa vivacidade sem fissuras

(I que 6 a do passado escolhido, convertemo-nos em sombras
r- planas... Mas nio existem duas leituras, duas tradug6es id6nticas,
}. pois dada uma se faz desde um angulo determinado... Nio 6
('' cxagcro dizer que possuimos civilizagao porque aprendemos a
( traduzir a16m dos tempos." o

(I Sim, coma processo s6cio-cultural, a tradugao pods realizar-se

<l ' em diversas modalidades desde a que pretende ser literati que realiza

) a ,ccriagao, desde a que assume deliberada ou implicitamente um

g panto de vista a que se empenha em resgatar today as possibilidades

{= do original. A partir do que o tradutor imagina que estaria no original,

:l nas inteng6es do autor e no contexto do texts, abram-se outras e

r muitas possibilidades de tradugao.''

1.- E 6 assim que se realiza, complica, simplinlca ou enriquece a

r transculturagao. Sem esquecer que a transculturagao esb sempre

C presents e ativa na ocidentalizagao, orientalizagao, africanizagao e

T: indigenizagao, entre outros processes s6cio-culturais fimdamentais

C que produzem e constituem as configurag6es e os movimentos da

)I. 1986, "As Veredas Hom6ricas", pp. 7 1-78

(
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hist6ria. Uma hist6ria assinalada por descobrimentos, encontros e )

conquistas, sempre acompanhados por tradug6es e transfigurag6es. :)

O mundi pods ser lido coma um texts, uma imensa e bab61ica -)

narrativa. Ja nio se babe mats aonde iomega nem aonde termina, e )

muito ments por que lugares caminha. Compreende 6pocas e :f

situag6es, indivfduos e coletividades, cultural e civilizag6es. Este .J

atravessada por rupturas e. reorientag6es, progressos e retrocessos, .I

realidades e ilus6es. Mas sempre parece buscar algum norte, encontrar '';

alguma diregao, mobilizar ideals, sonhar utopias ou nostalgias. Elsa d <

uma narrativa que nio termina, sempre lida e relida no longo da :q

narragao. E redescoberta por diferentes individuos, gerag6es, grupos, )
classes, coletividades, tribos, nag6es e nacionalidades. Parece -)

naturalista, realista, impressionista ou m6.gica, mas tamb6m pode ser {'-l

dramftica ou 6pica. Tem fido original, imitagao, recriagao, par6dia, ll)
caricature, simulacro. S5o freqtientes as carnavalizag6es do que syria a :)

realidade representada no jogo das relag6es sociais presented, :)

pret6ritas, imaginadas. Ha sempre texton escondidos em contextos, e -l)

vice-versa, sendo que em gera] se conftmdem, confundindo nio s6 o '.]

que 16 mas tamb6m o que narra, ja que o que narra pode ser uma ilusio !:)

do que 16. iJ

Sob vfrios aspectos, as nanativas liter6rias e socio16gicas, entre :)

muitas outras, escritas desde os prim6rdios dos tempos modemos, -/

compreendendo a ocidenlalizagao, a orientalizagao, a a$icanizagao e a l!

indigenizagao, podem ser vistas coma capitulos de uma nanativa maid .{

ampla. Sio narrativas sobre os enigmas sintetizados nos contrapontos l<

Novo Mundo e Velho Mundi, Oriente e Ocidente, lslamismo e l:

Cristianismo, Africa, Comunismo e Capitalismo e, interrogativamente, q

)
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( Ocidente? entre outros. Sio os maid diversos e ins61itos capitulos de

C uma vasta narrativa sem 6im

C Today, litergrias e socio16gicas, quando bem elaboradas, s5a

( nanativas nas quaid a realidade aparece taquigrafada. Essa realidade,

( que tem side social, econ6mica, politica, cultural, 6tnica, de gfnero,

( eco16gica, religiosa e lingUstica, uma realidade simultaneamente

( complexa, intricada, opaca e infinita, aparece aos olhos de muitos

( nanada, ou melhor, decantada, Sim, a narrativa decanta o presents, a

, passado e o devir homo acontecimento e ilusao, coma realidade e

.: fabulagao. E raro que o que era, 6 ou syria a realidade aparega

f.- plenamente nanada. A narrativa taquigrafa, seleciona, sublima, fabula,

,- exorciza, decanta e santa.

z- Por ipso 6 que sio evidences as Hlguras que comp6em a narrative,

1- deja etta literaria, socio16gica ou outra. Em today ha imagens,

( metfforas e alegorias, constituindo o narrado e a nanativa, o naiTadOr

( e o leitor, sempre taquigrafando a realidade e elaborando a fabulagao

( Tanto 6 assim, que sio muitas as imagens ou metfforas que ja podem

f ser consideradas "clfssicas" da narrativa socio16gica: fortuna e
C virtude, vontade gerald vontade particular, infraestrutura e super-

C estrulura, nomtale pato16gica, eunomia e anemia, indQstria cultural,

C econ6mias-mundi, aldeia global, nova ordem econ6mica mundial, fim

{-: da hist6ria, terra-patna, mundo sem fronteiras, sociedade civil
C mundial. desencantamento do mundi, modernidade, p6s-modemidade.

C Nessa perspectiva, toda narragao 6 tamb6m um modo de

(I fabulagao. Tanto descreve coma seleciona, taquigrafa e traduz. O que

. piece intrincado, opaco ou infinite, logo se decanta, santa, encanta ou

r espanta. Data possibilidade de que farrar em termos literarios, ou at6

(
(
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mesmo em linguagem socio16gica, 6 sempre e tamb6m um modo de :)

reencantamento da realidade, acontecimento ou dilema. Sim, d o =)

enigma escondido no devir das coisas, gentes e id6ias que desafia I)

tanto a reflexio coma a fabulagao O mesmo processo de conheci- )

mento pode ser simultaneamente lma processo de encantamento. -)

Esse o horizonte enl que as narragaes sobre a ocidentalizagao, a I)

orientalizagao, a afhcanizagao e a indigenizagfio, sempre compreen- .I/

dendo transculturagao, podem ser vistas homo os capitulos ou ul
hagmentos de um imenso texto impregnado de hist6rias. Um texto '''

bab61ico, escrito em n]uitas Ifnguas e en] muitas linguagens, por meio :<

das quais se paisa do que se sup6e que sqa a realidade para o que a <

constitui coma interrogagao, enigma inescrutavel, explicagao e 5

fabulagao: ocidentalizagao: orientalizagao, africanizagao e indigeniza- :)
gao, ou Novo Mundo e Velho Mundi, Oriente e Ocidente, lslamismo -\

e Cristianismo, Comunismo e Capitalismo, Africa e, interrogativa- .I)
ments, Ocidente? -'\

Ha narrativas que andam juntas, de par-em-par, ao passe que as :)

outras andam dispersas. Mas podem encontrar-se, reencontrar-se, ]
conflitar-se ou extraviar-se, conforme o lugar e a 6poca, o leitor e a :)

leitura, o texts e o contexto. E 6 assim mesmo, nesse movimento )
maltiplo, atravessado de nao-contemporaneidades e desterritorializa- :)

$6es que se forma e transforma a vasta narrativa da hist6ria, ou :)

melhor, "elsa fecunda Hicgao que 6 a hist6ria".22 :)

Todos s&o compelidos a dar-se conta de que a maquina do ?

mundi joga uns e outros em diferentes direg6es, desterritorializados e '!

reterritorializados, no contraponto das relag6es sociais, no jogo das .<

George Steiner, Z)esptrei de Babe/, citado, p. 47. 1)

)

)
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( forges socials. Sio crises e cone:uls6es, rupturas e terremotos, guerras

C e revoluq6es, atravessando a geografia e a hist6ria, movimentando as

C coisas, as gentes e as id6ias. Ai tamb6m se enraizam a literature e a

(I sociologia, entre outras formal de linguagem, nanando, intenogando,

C estranhando, compreendendo, explicando e fabulando. Em larva

C medida. a melhor narrative este sempre desafiada polos enigmas que

C se escondem ou irrompem nos movimentos da hist6ria. Sob muitos

! aspectos, as configurag6es criticas desses movimentos revelam-se

excepcionalmente fecundas, fertilizando as narrativas.:
( ' ''' Nesse memento ja se desenham os contomos e os movimentos,

, os monologos e os dialogos, as polifonias e as cacofonias que

,- comp6em a metanarrativa da hist6ria. Uma metanarrativa que traduz

/- muito do que se saba e imagina sobre o mundo; traduzindo inclusive

C muito do que ha de imponderavele insuspeitado, fugaz e inexoravel
( nos modes de ser, sentir, amir, pensa ' e imaginar de uns e outros. E

C assim que o mundi se revela coma hist6ria e Hlcgao, ou realidade e

( fabulagao. Este composto coho uma imensa biblioteca, na qual

C enconiram-se todos os texton, em ladas as Ifnguas, de todos os lugares

C e tempos Uma biblioteca que pods ser vista tamb6m coma se fosse

C um Livro de Brandes proporg6es, no qual todos os outros estio
C situados e dissolvidos, presented e memorizados.

lilHliaWiun#P :

(
(

C

C
C

C
(
C

C

A metifora 6 aproximadamente esta: o Universo 6 um grande
Livro; nile dada fen6meno material e mental tem um significado.
O mundi 6 um imenso alfabeto. A realidade fTsica, os datos da
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hist6ria, o que quer que os homens denham criado sao, por assam :)
dizer, sflabas de uma mensagem perp6tua."24 --\

Essa 6 uma sulpreendente metamorfose. A hist6ria se transfigura ?

em fantasia. O mesmo processo de desencantamento da realidade I(

s6cio-cultural, por meio da narrativa liter&ia, socio16gica ou outra, -.I

leva consign um outro lipo de encantamento, uma esp6cie de "\
reencantamento. As imagers, metffaras e alegorias, entre outras )
figuras que povoam as narrativas,]ogo trans6iguram a reajidade em )
surpresas, interrogag6es, dilemas ou enigmas, como ani.Hcios )

destinados a captar e exorcizar o que se esconde nas fissuras, sombras, )
articulag6es, tens6es, rupturas, continuidades e descontinuidades que )

se desenham na realidade s6cio-cultural.:)
E antiga a id6ia de que a ci6ncia este na base do I)

desencantamento do mundi. Desde os inlcios dos tempos modemos, e )

de modo acentuado a partir do lluminismo, sio muitos os que :)
associam ci8ncia, t6cnica, racionalizagao, intelig6ncia do real e )

desencantamento do mundi.2S Cabe, no entanto, reconhecer que esse 6 :)

apenas um aspects da hist6ria. Simultaneamente ao desencantamento :)

do mundo, devido aos desenvolvimentos das interpretag6es cientfficas l?

sobre a natureza e a sociedade, a mesma ci6ncia sempre leva consigo a :{

possibilidade da ideologia. Ha sempre uma figura espreitando a -x

re.Hexio cientifica, de modo a extrair desta as possibilidades do devir, -l

24 George Steiner, .Ex/rare/"rigor/a4 citado, pp. 38-39. Consultar tamb6m: Jorge Luis -x
n'-g':,',,;&;;l'ii i; c;i="f;l="'3;' .i$ . 1;;11;;;"L '=:=';::='i:::i:l ' )
].982, especialmente "A Biblioteca de Babel", pp. 61-70. ' " '- ' "o '-, )
n Max Weber. C/#nc/a e Po#rica(Duds Vocagaes), trad. de Leonidas Hegenberg e :)
Octany Silveira da Mota, Editora Cultrix, S8o Paulo, 1985, especialmente '=A ..
CienciacomoVocagao",pp. 17-52. ' ' ' '' .)
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( as tend6ncias escondidas nas configurag6es e nos movimentos da

C realidade. E elsa Higura tem assumido asta ou aquela fisionomia,

C podendo ser ideologia, utopia ou nostalgia.

( Sem esquecer que a literature tambdm vive esse dilema,

C evidentemente em termos muito diversos, nio s6 em outra linguagem.

C O romance pode ser uma expressao muito caracteristica do mundi

C moderns e contemporaneo. Alias, o romance 6 reconhecido coma

q produto e decantagao das fomias de sociabilidade, individualidade e

C subjetividade que se desenvolvem com a secularizagao, wbanizagao,

! industrializagao e mercantilizagao que acompanham a g6nese e os
C li''nvotvimentos da sociedade civil, burguesa ou de classes.26

! Mas o romance este. sempre desaHado pdas possibilidades e

/- impossibilidades de esclarecimento, entendimento ou conhecimento

r- de dimens6es imponderaveis ou fugazes da vida social, real e

( imaginaria. Simultaneamente, no entanto, a ficgao leva sempre algo de

C inquietagao, interrogagao e estranhamento, tanto quanto de sublimagao

( e exorcismo. At6 no mats evidence ceticismo, ou mesmo niilismo, ha

C alba de inquietagao sabre o que 6, o que foi ou o que poderia ser. Sio

C freqtientes os cason nos quais o fluxo narrativo agarra e anasta o leitor,

C surpreendido por um pathos escondido, no qual espreita alguma utopia

t- ou nostalgia.

E £h#$1l: g! :;1% :B HIU
( Janovic, Giulio Einaudi Editore, Torino, 1976

C

C

C
C
C

(

(

C
C

33



)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)



C
C
C

C N.::
C

C

C} ENDEREQO

C
C Address

C
C
C RECEBEMOS

C We have received

C
C MALTA-NOS

C U'e are lacking

C ENVIAMOS EMPERMUTA:

E: We are sending in exchange

C DATA

C Date

C ASSINATURA:
C
C
C
C
C
C
C
(
C
C
C
C

NOME:

A NAO DEVOLUGAO DESTE iMPLiCAKA NA SUSPZNSAO DA REMESSA
Non-acknowledgement of receipt will indicate that fiirdler publications are not wanted.



)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
''\

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CiENCiAS HUMANAS - IFCH
SETOR DE PUBLICA96ES
Cidade Universit&ia "Zeferino Vaz ''
Caixa Postal 6.1 10

1308 1-970 - Campinas - S5o Paulo - Brasil

A

Tel.: (019) 788.8342

Telex: (019) 1 150 Telefax (019) 239.3327


