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HADUllNDO ｾｈｍｈａＺ
•

ａｬｇｕｍａｾ ｃｏｎｾｉｄ｣ｾａｾｏ｣ｾ

Dono de umareda,aomuito propria,que reflete na sintaxe
a eomplexidadeda argumenta,aoqueexpoe,Homi Bhabhae
eonsideradourn autor de dificil leitura mesmopeios leitores
que tern 0 ingles como lingua materna. Ista colDca para 0

tradutora delicadaop,aode, ou reeditarno portuguesa intrin-
cadaexpressaodo texto original, ou parafrasea-Ioem linguagem
maisdireta.Selevarmosemcontaa posi,aode TheodorAdorno,
segundo0 qual banalizara linguageme banalizar0 pensa-
mento que ela veicula, a tarefa do tradutor seria manter a
dificuldadede leitura no mesmopatamarda dificuldadeteariea
do texto. Optamos por conservar ate certa ponto a estranheza
da ｦｯｲｭｵｬ｡ｾ｡ｯ original, mas "traduzindo", em alguns puntas, a
expressao do autar para uma forma urn pOlleD mais transpa-
rente. Ternos conscienciade que a opera<;ao da tradw;ao, por
mais literal que seja, implica inevitavelmente uma negocias;ao
de significados, ja que estesestao profundamente imbricados
oa forma. Pedimos portanto que 0 leitor, diante do estranha-
menta de que de certo se vera possufdo ao ler as ensaios
que eompoemestevolume, reeonhe,anele a posturatearlea
intencional e necessariade urn texto que se quer fronteiric;o,
deseentradoe ambivalente- eomo0 lugar deslizantede onde
emerge 0 diseurso hibrido daquelesque Salman Rushdie
denominahomenstraduzidos.

Uma grandedificuldade enfrentadafoi a de proeurar
reproduzirem portuguesos eomplexosjogosde linguageme a
ambigiiidadeque perpassaa escrita de Bhabha.Tentamos
obter equivalentesem nossalingua para os diversos neologismos
criados pelo autor e para aquelesque constituemconceitos-chave
em sua obra. Muitas vezes usamos como inspira.c;ao outros



neologismosja incorporados a linguagem critica; assim, para
os termos in-between, time-lag e outros afins, partimos da
conhecidaｦ ｯ ｲ ｭ ｵ ｬ ｡ ｾ ｡ ｯ de entre-lugar, de Silviano Santiago-
dai os termosentre-meioe entre-tempo,par exemplo.Em alguns
casos,optamospor uma ｴ ｲ ｡ ､ ｵ ｾ ｡ ｯ literal, principalmentepara
termosque ja comepma ser adotadospelo discursocritico
academicomas que ainda nao se encontram dicionarizados,
como ocarreu com agency, ja conhecido como agencia au
intervenr;iio, ou com empowerment,traduzidocomoaquisir;iio
depoder. Quantoaos termosespecificosde certasareasde
saber, como a filosofia e a psicanalise, procuramos seguir a
nomenclaturaem usa,de acordocom a bibliografia especia-
lizada. Nossa ｰ ｲ ･ ｯ ｣ ｵ ｰ ｡ ｾ ｡ ｯ maior, porem, foi em sermos
cansistentese constantesno usa da expressaopela qual optamos
ao traduzinnos aquelestermos recorrentes ao 10ngo do livro.

Acreditamosque a ､ｩｶｵｬｧ｡ｾ｡ｯ da obra de Bhabhaserade
extrema relevancia no Brasil tanto no ambito da critica literaria
quantados estudosculturais devido a transdisciplinaridade
que caracterizasua abordagem.Entregamosdestemodo ao
publico 0 resultadode um trabalho demorado e arduo, na
esperanc;ade proporcionar ao lei tor nao apenas0 acesso mais
direto a teoria, mas tambem 0 sabor - singular e inusitado
- da fina escritade Homi K. Bhabha.

MyriamAvila, Eliana Lourenr;odeLimaReise
Gliiucia RenateGonr-alves



A G R A D E c M E N T 0 S

A melhar maneirade se registrar a memona da gratidao
nao e, certamente, atraves das cuidadosaslistas de pessoase
lugaresque a pagina de agradecimentoscomporta.A ajuda
que recebemosacontecede forma bem mais casual.Da-me
urn prazer especialobservar que muitas das pessoasmencio-
nadas abaixo ja se sentaram conoseoa Inesa da cozinha. Foi
nessaatmosfera que muitas vezesas relacionamentosacade-
micas se tornaram amizades duradouras.

A ･ｶｯｬｵｾ｡ｯ destelivro tem um debito pessoalpara com
um grupo de questionadorese co-conspiradores:Stephan
Feuchtwang,par ter feito a perguntaainda nao pensada;
JamesDonald, pelosprazeresda precisao,semque dissesse
"precisamente"; Robert Young, pelas leituras primorosas e sua
tolerancia a teoria por telefone; Gyan Prakash,par insistir
que a ･ｲｵ､ｩｾ｡ｯ deve receber0 fermentodo estilo.

Queroaqui mencionara oeuvrepioneirade EdwardSaid,
que me forneceu urn terrena cfftieD e urn projeto intelectualj
a corageme 0 brilhantismode GayatriSpivak,que estabeleceu
nfveis elevadosde ｩ ｮ ｳ ｴ ｩ ｧ ｡ ｾ ｡ ｯ ［ e, finalmente, a obra de Stuart
Hall, que consideroexemplarpela ｣ ｯ ｭ ｢ ｩ ｮ ｡ ｾ ｡ ｯ de acuidade
politica com uma inspiradoravisao de inclusao.RanajitGuha
e as pesquisadoresdos subalternos forneceram-me 0 mais
estimulante exemplo recente de revisao hist6rica. As primeiras
･ｸｯｲｴ｡ｾＶ･ｳ de Terry Eagletonem Oxford para uma aten-
s;:ao ao metoda materialista mostraram-se mais tarde um
conselho consistente.

A obra de Toni Morrison teve papel formativo em meu
pensamentoa respeito da temporalidade narrativa e hist6rica;
muitas de minhas ideias sobre 0 ･ｳｰ｡ｾｯ "migrante" e de
minoria faram provocadaspdosromancesde SalmanRushdie.



Devo a essesnotaveis escritores urn significativo debito
pessoal e intelectual. Ao pennitir que eu extraisse citac;6es
de dois de seus inspiradospoemas,Derek Walcott demons-
trou grandegenerosidade.0 mesmopossodizer de Anish
Kapoor, cuja profunda ･ ｸ ｰ ｬ ｯ ｲ ｡ ｾ ｡ ｯ do ･ ｳ ｰ ｡ ｾ ｯ esculturalfor-
neceuuma imagemparaa capada ･ ､ ｩ ｾ ｡ ｯ original do Iivro.

StephenGreenblattfoi exemplarem sua habilidade de,
atravesdos anos,forjar um projeto compartilhadoatravesde
um dialogo de sutil empatia.Gillian Beer e John Barrell abri-
ram as seculosdezoito e dezenave as questoesp6s-coloniais.
JoanCopjec percebeuimediatamente0 que eu queria dizer
com "mimica" e ajudou-mea ler Lacan. 0 EssexConference
Collective e PeterHulme em particularsaoresponsaveis pela
ｰ ｲ ｯ ｭ ｯ ｾ ｡ ｯ de algunsdoseventosmaisprodutivose cooperativos
de que ja participei. Henry Louis Gates e W.T. Mitchell
convidaram-mea contribuir para Race,Writing andDifference,
dandocorpo a ideia de uma nova comunidadede pesquisa.
Em um estagio inicial, Joan Scott, Elizabeth Weed, Kaja
Silverman, Rey Chow e Evelyn Higginbotham Ｂ ･ ｳ ｭ ｩ ｵ ｾ ｡ ｲ ｡ ｭ Ｂ

de forma muito util 0 meu trabalhodurante0 Seminariono
PembrokeCenterSeminarda Universidadede Brown. Houston
Baker teve a generosidadede canvidar-me como conferen-
cista da serie de palestrasRichard Wright no Centro de Lite-
ratura e Cultura Negras na Universidade da Pensilvania, uma
responsabilidadee oportunidadeintelectual excepcionais.

Meu "Iar" academicodurante uma visita a Australia foi a
Universidadede Queensland;｡ ｧ ｲ ｡ ､ ･ ｾ ｯ a John Frow, Helen
Tiffin, Alan Lawson,Jeff Minson e aosparticipantesdo semi-
nario de Teoria Avanpda. 0 Centro Nacional de Ciencias
Humanas de Canberra tambem deu-me urn generosoapoio.
David Bennett,Terry Coli its e Dipesh Chakrabartyprepara-
ram 0 coquetelperfeito para um congresso:duas dosesde
prazer e uma de trabalho, misturar bastante e deixar assentar!
MeaghanMorres e Sneja Gunew tem-me ajudado,ao longo
dos anos, a repensar perspectivase prioridades.

Minha permanencia nas universidades da Pensilvania e
de Princeton propiciou-me a telnpo de que eu precisava para
completareste trabalho. A ｣ｯｮｴｲｩ｢ｵｩｾ｡ｯ de meus alunos de
ｰ Ｖ ｳ Ｍ ｧ ｲ ｡ ､ ｵ ｡ ｾ ｡ ｯ nos clois lugaresfoi inestimavel.
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o Departamentode Ingles e 0 Centrode Literatura Negra
cia Universidade cia Pensilvania convidaram-me a assumir 0

posto de ProfessorVisitante. Meus agradecimentosa John
Richetti, Houston Baker, Wendy Steiner, StephenNicholls,
Marjorie Levinson,Arjun Appadurai,Carl Breckenridge,Deidre
David, Manthia Diawara e PeterStallybrass.

Em Princeton,Elaine Showalterfoi uma anfitrHi das mais
generosas, tornando passIvel urn ana estimulante. Victor
Brombert, que podia passar,sem sair do compasso,do bel
canto £lOS seminarios Gauss, foi urn apoio inestimavel. Natalie
Zemo;) Davis ofereceucrfticas perspicazese construtivas. Arcadia
Diaz-Quinones nuoea deixou de temperar a ｩｮｳｴｲｵｾ｡ｯ com 0

deleite.Arnold Rampersaddoou generosamenteseutempoe
conselhos.A ｰｲ･ｳ･ｮｾ｡ de Cornel West atuou como ｩ ｮ ｳ ｰ ｩ ｲ ｡ ｾ ｡ ｯ

para repensar 0 conceito de Ｂ ｲ ｡ ｾ ｡ Ｂ ［ aprendi muito assistindo
aoSseminariosde Nell Paintere Cornel West sobrea ｴｲ｡､ｩｾ｡ｯ

intelectual afro-americana.

Devo muito a um grupo de pesquisadorese amigos do
Departamentode Ingles de Princeton que contribuiram de
maneira incalculavel para a desenvolvimento dessasideias:
Andrew Ross, WahneemaLubiano, EduardoCadava,Diana
Fuss, Tom Keenan e Barbara Browning.

Tenho urn prazer particular em reconhecer a influencia
crucial de ide]asvindasde fora (ou dasmargens)da Academia.
David Rosse ElisabethSussman,do MuseuWhitney de Nova
Iorque propiciaram-meoportunidadesdesafiadoras.Alberta
Arthurs, TomasYbarra Fraustoe Lynn Szwaja,da ｆ ｵ ｮ ､ ｡ ｾ ｡ ｯ

Rockefeller, ensinaram-mea pensar as estudosculturais em
novas ambientes intelectuais c sociais.

Alem de eventose ｩｮｳｴｩｴｵｩｾＶ･ｳ especificos,0 desenvolvi-
mentogradualde ideias e dialogosfaz surgir uma cadeiade
pessoase de lugares.Meus alunosda Universidadede Sussex
participaram ativamente do desenvolvimentode muitos temas
e ideias. Entre os diversos colegasque nle apoiaram, Laura
Chrissman,JonathanDollimore, Frank Gloversmith, Tony
Inglis, GabrielJosipovici, Cora Kaplan, StuartLaing, Partha
Mitter, JacquelineRose,Alan Sinfield, JennyTaylor, Cedric
Watts e Nancy Wood foram especialmentegenerososcom
seu auxilio em vadas ocasi6es.Ha outros, amigos intimos
e companheiros intelectuais, que merecem tanto a gratidao
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pela labuta diaria como pelo prazer compartilhadode
muitas epifanias:

ParveenAdams, Lisa Appignanesi, Emily Apter, Dorothy
Bednarowska,Ellice Begbie, Andrew Benjamin, Lauren
Berlant,JanBrogden,BenjaminBuchloh, Victor Burgin, Abena
Busia,Judith Butler, Bea Campbell,lain Chambers,Ron Clark,
Lidia Curti, Nick Dirks, Maud Ellmann, Grant Farred, John
Forrester,David Frankel, TschomeGabriel, Cathy Gallagher,
Paul Gilroy, SeppGumbrecht,Abdul Janmohamed,IsaacJulian,
Adil Jussawalla,Ann Kaplan, Mary Kelly, ErnestoLaclau, David
Lloyd, Lisa Lowe, Ann McClintock, Phil Mariani, PratapMehta,
Liz Moore, Rob Nixon, Nicos Papastergiadis,Benita Parry, Ping
hui Liao, HelenaReckitt, BruceRobbins,IreneSheard,Stephen
Sleaman,Val Smith, Jennifer Stone, Mitra Tabrizian, Mathew
Teitelbaum,Tony Vidler, Gaud Viswanathan,Yvonne Wood.
ZareerMasani enfrentoumuitas tempestadescomigo e Julian
Henriquesrestabeleceufreqiientemente0 bom tempo. John
Phillips e RebeccaWalkowitz ajudaram-mea preparar0

manuscrito para publicas;:ao com eficiencia e compreensao.

Desfrutei de uma relas;:ao muita cooperativa com meus
editores. Janice Price foi amiga e interlocutora em todos as
estagiosdestetrabalho.Sua percep,aosignificou muitfssimo
para mim. A eleganciado estilo de Talia Rodgersestende-se
desde a capaate 0 conteudo;trabalharcom ela foi imensa-
mente prazeroso. Sue Bilton demonstrou possuir reservas
de pacienciae perseveran,aque me deram uma li,ao de
aperfeis;:oamento contrnuo.

Embora nossasvidas sejam agora vividas em parses dife-
rentes, meuspais tern. sido uma fonte do mais profunda apoio.
A Hilla e Nadir Dinshaw ofere,o meus agradecimentosde
cora,aopelas incontaveisgentilezasdurante 0 perfodo de
reda,ao.Estou profundamentegrato a Anna MacWhinnie por
tornar possfveismuitas oportunidadesde trabalho e recrea-
,ao.Meus filhos Ishan,Satyae Leahforam autenticoscompa-
nheiros.Jamaisrespeitarama santidadedo gabinetede estudo.
Suas interrup,oesforam freqiientes e insubstitufveis. Para
alem destelivro ou de qualqueroutro, agrade,oa Jacqueline
pol' compartilhara insatisfa,aoque e 0 motor do pensamento
e pOl' suportara ansiedadeda incompletudeque acompanha
o ata de escrever.

HamiBhabha- Landres,1993
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o autare as editoresgostariamde agradeceras seguintes
pessoaspela permissaode reproduzirmaterial com direitos
reservados:

"0 Compromissocom a Teoria" roi reproduzidode Questions
ofThird Cinema, organizadopor]. Pinese P. Willemen (1989)
com a genti! permissaodo British Film Institute.

"Interrogandoa Identidade" foi reproduzidode The Anatomy
ofRacism,organiz'adopor David Goldberg(990) com a genti!
permissaode The University of MinnesotaPress.

"A Gutra Questaa"[oi reproduzidode The SexualSubject: A
ScreenReaderin Sexuality, organizadopor M. Merck (1992)
com a gemil permissaoda Editora Routledge.

"Da Mimica e do Homem" (October: Anthology, Boston, Mass.:
MIT Press, 1987) e "Civilidade Dissimulada" (October, Winter
1985, MIT Press)sao reproduzidospor gemi! permissaode
October.

"Signos Tidos como Milagres" foi reproduzidocom a gentil
permissaoda ChicagoUniversi£y Pressa partir de Race,Writing
and Difference: SpecialIssueof the journal, organizadopor
Henry Louis GatesJm, en·ticalInquiry (1985).

"Articulando 0 Arcaico" foi reproduzidode Literary Theory
Today, organizadopor PeterCollier e Helga Gaya-Ryan(Polity
Press,1990) com a genti! permissaoda Editora Blackwell.

"0 P6s-Coloniale 0 P6s-Modemo"[oi reproduzidode Redrawing
theBoundaryofLiterary Studyin English, organizadopor Giles
Gunn e StephenGreenblatt(1992) com a gemil permissaoda
Modern LanguagesAssociation.

'''Ral';a', Tempo e Revisaoda Modernidade"foi reproduzidode
Neocolonialism,organizadopar Robert·Young,Oxford Literary
Review13 (991) p.193-219,com a gentil permissaode Oxford
Literary Review.

Versosda canl';ao"Ac-cent-tchu-atethePositive" foram reproduzidos
com a gentil permissaode InternationalMusic PublicationsLtd.
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A arquiteturadestetrabalhoestaenraizadano
temporal.Toclo problemahumanodeveser
consicleraclodo pontoc1evista do tempo.

FrantzFanon:BlackSkin, WhiteMasks

You'vegot to
'Ac-cent-tchu-atethepos-i-tive,
E-li-mi-natetheneg-a-tive:
Latchonto theaJ-firm-a-tive,
Don't messwith MisterIn-he-tween.

[Voce tern de
"A-cen-tu-ara po-si-tivo,
E-li-mi-nar 0 ne-ga-[ivo",
Fechecom 0 a-fir-ma-ti-vo,
Nao se metacom 0 Sr. Nem-ca-nem-la.l

Refraoc1e "Ac-cent-tchu-atethe Positive", deJohnnyMercer



N T R o o u A o

t

ｬｏｃａｉｾ DA CUllURA

Uma fronteira nao e0 ponto oode alga termina, mas, como os
gregos reconheceram, a fronteira e0 ponto a partir do qual

algocomefaa sefazerpresente.

Martin Heidegger, "Building, Dwelling, Thinking"

VIDAS NA FRONTEIRA: A ARTE DO PRESENTE

Ii 0 tropo dos nossostemposcolocara questaoda cultura
na esferado aMmo Na virada do seculo,preocupa-nosme-
nos a ｡ｮｩｱｵｩｬ｡ｾ｡ｯ - a morte do autar - au a epifania - 0

nascimentodo "sujeito". Nossaexistenciahoje e marcadapor
uma tenebrosa ｳ ･ ｮ ｳ ｡ ｾ ｡ ｯ de sobrevivencia,de viver nas fron-
teiras do "presente", para as quais naG parece haver nome
pr6prio alemdo atual e controvertidodeslizamentodo prefixo
"p6s": pos-modernismo,pos-c%nialismo,pos-feminismo...

a "alem" nao enem urn novo horizonte, nem urn abandono
do passado... Inieios e fins podemseros mitos de sustenta,ao
dos anos no meio do seculo,mas, oestefin desiecle, encon-
tramo-nos no momenta de transito em que ･ ｳ ｰ ｡ ｾ ｯ e tempo se
cruzamparaproduzirfiguras complexasde diferen,ae iden-
tidade, passado e presente, interior e exterior, inclusao e
exclusao.Issoporquehii umasensa,aode desorienta,ao,um
disturbia de dires;:aa, na "alem": urn mavimenta explarat6ria
incessante,que 0 termo frances au-de/acapta tao bem
- aqui e la, de todos os lados, fort/da, para Iii e para ca,
para a frente e para tnis.!

o afastamentodas singularidadesde "classe" ou "gene-
ra" cama categarias canceituais e arganizacianais basicas
resultau em uma canscienciadas pasis;:5esdo sujeito - de
rap, genero, gera,ao, local institucional, localidade
geopolitica, orienta,aosexual - que habitam qualquer



pretensaoaidentidade no mundo modemo.0 que e teoricamente
inovador e politicamente crucial e a necessidadede passar
alem das narrativas de subjetividades originarias e iniciais e
de focalizar aquelesmomentosou processosque sao produ-
zidos na ｡ ｲ ｴ ｩ ｣ ｵ ｬ ｡ ｾ ｡ ｯ de diferen0'sculturais.Esses"entre-lugares"
fornecem0 terrenoparaa ･ｬ｡｢ｯｲ｡ｾ｡ｯ de estrategiasde subjeti-
ｶ ｡ ｾ ｡ ｯ - singular ou coletiva - que dao infcio a novas signos
de identidadee postosinovadoresde ｣ ｯ ｬ ｡ ｢ ｯ ｲ ｡ ｾ ｡ ｯ e contes-
ｴ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｌ no alo de definir a pr6pria ideia de sociedade.

Ena emergenciados interstfcios - a ｳｯ｢ｲ･ｰｯｳｩｾ｡ｯ e 0 des-
locamentode dominios da diferenp - que as experiencias
intersubjetivas e coletivas de nar;ao [nationness], 0 interesse
comunitario au a valor cultural sao negociados.De que modo
se formam sujeitos nos "entre-lugares\ nos excedentesda
somadas "partes" da ､ ｩ ｦ ･ ｲ ･ ｮ ｾ ｡ (geralmenteexpressascomo
rap/classe/generoetc.)?De que modo chegama serformu-
ladas estrategiasde ｲ ･ ｰ ｲ ･ ｳ ･ ｮ ｴ ｡ ｾ ｡ ｯ ou ｡ ｱ ｵ ｩ ｳ ｩ ｾ ｡ ｯ de poder
[empowerment1 no interior daspretens6esconcorrentesde
comunidadesem que, apesarde hist6rias comunsde priva\=ao
e ､ｩｳ｣ｲｩｭｩｮ｡ｾ｡ｯＬ 0 interdimbio de valores, significados e
prioridadespode nem sempreser colaborativoe dial6gico,
podendoser profundamenteantagonico,conflituoso e
ate incomensuravel?

A forp dessasquestoese corroboradapela "linguagem"
de recentescrises sociais detonadaspor hist6rias de dife-
renp cultural. Conflitos no centro-suide Los Angeles entre
coreanos,americanosde origem mexicana e afro-americanos
tem como foco 0 conceitode "desrespeito"-termo forjado
nas fronteiras da ､･ｳｴｩｴｵｩｾ｡ｯ etnica que e, ao mesmatempo, 0

signo da violencia racializada e 0 sintoma da ｶｩｴｩｭｩｺ｡ｾ｡ｯ social.
Na esteirado casode Os VersosSatanicosna Gra-Bretanha,
feministas negras e irlandesas, apesar de suas ｣ ｯ ｮ ｳ ｴ ｩ ｴ ｵ ｩ ｾ ｢ ･ ｳ

diferentes, uniram-se em causa COmUlTI contra a Ｂｲ｡｣ｩ｡ｬｩｺ｡ｾ｡ｯ

da religiao" como 0 discurso dominanteatravesdo qual 0

Estado representa os conflitos e lutas delas, par mais seculares
ou mesmo"sexuais" que elessejam.

Os termos do embate cultural, seja atraves de antagonis-
010 ou ｡ ｦ ｩ ｬ ｩ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｌ sao produzidosperformativamente.A re-
ｰ ｲ ･ ｳ ･ ｮ ｴ ｡ ｾ ｡ ｯ da ､ ｩ ｦ ･ ｲ ･ ｮ ｾ ｡ nao deveser lida apressadamente
como 0 reflexo de ｴ ｲ ｡ ｾ ｯ ｳ culturais ou etnicospreestabelecidos,
inscritos na lapide fixa cia ｴｲ｡｣ｬｩｾ｡ｯＮ A ｡ｲｴｩ｣ｵｬ｡ｾ｡ｯ social
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da ､ ｩ ｦ ･ ｲ ･ ｮ ｾ ｡ Ｌ da perspectivada minoria, euma ｮ ･ ｧ ｯ ｣ ｩ ｡ ｾ ｡ ｯ

complexa, em andamento, que procura conferir autoridade
aos hibridismos culturais que emergem em momentos de
ｴ ｲ ｡ ｮ ｳ ｦ ｯ ｲ ｭ ｡ ｾ ｡ ｯ historica.0 "direito" de se expressara partir da
periferia do poder e do privilegio autorizadosnao depende
da persistenciada ｴ ｲ ｡ ､ ｩ ｾ ｡ ｯ ［ ele e alimentadopelo poderda
ｴ ｲ ｡ ､ ｩ ｾ ｡ ｯ de se reinscrever atraves das ｣ ｯ ｮ ､ ｩ ｾ ｯ ･ ｳ de contin-
genciae contraditoriedadeque presidemsobreas vidas dos
que estao "na minaria". 0 reconhecimento que a ｴｲ｡､ｩｾ｡ｯ

outorgaeumaforma parcialde ｩ ､ ･ ｮ ｴ ｩ ｦ ｩ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｎ Ao reencenar0
passado,este introdu2 outras temporalidades culturais inco-
mensuniveis na ｩ ｮ ｶ ･ ｮ ｾ ｡ ｯ cia ｴｲ｡､ｩｾ｡ｯＮ Esse processo afasta
qualquer acesso imediato a uma identidade original au a uma
ｴ ｲ ｡ ､ ｩ ｾ ｡ ｯ "recebida".Os embatesde fronteira acercada dife-
reos;:a cultural tern tanta possibilidade de serem consensuais
quantaconflituosos;podemconfundir nossas､ ･ ｦ ｩ ｮ ｩ ｾ ｯ ･ ｳ de
ｴ ｲ ｡ ､ ｩ ｾ ｡ ｯ e modernidade, realinhar as fronteiras habituais entre
o publico e 0 privado, 0 alto e 0 baixo, assimcomo desafiar
as expectativasnOflnativas de desenvolvimento e progresso.

Eu gostaria de ｴ ｲ ｡ ｾ ｡ ｲ [amus ou estabelecersiruac;6es que esre-
jam como que aberras... Meu rrabalho rem muiro a ver com um
tipo de fluidez, urn movirnento de vaivem, sem aspirar a ne-
nhum modo especifico ou essencial de ser.2

Assim escreveRenee Green, a artista afro-americana. Ela
reflete sobre a necessidadede compreendera diferenp
cultural como ｰ ｲ ｯ ､ ｵ ｾ ｡ ｯ de identidadesminoritariasque se
"fendem" - que em si ja se achamdivididas - no ato de se
articular em urn corpo coletivo:

a mulriculturalismo nao reflete a complexidade da situac;ao
como eu a enfrento no dia a dia ... E preciso que a pessoasaia
de si mesma para de fato ver 0 que esra fazendo. Nao quero
condenar gente bern inrencionada e dizer (como aquelas cami-
setas que sao vendidas nas calc;adas) "E coisa de negro, voce
nao enrenderia." Para mim, isto e essencializara negrura.3

o acessoao poder polftico e 0 crescimento da causa multi-
culturalistavem da ｣ ｯ ｬ ｯ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ de questoesde solidariedadee
comunidadeem uma perspectivaintersticial. As diferen,as
sociais nao sao simplesmentedadas aexperiencia atraves de
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uma ｴ ｲ ｡ ､ ｩ ｾ ｡ ｯ cultural ja autenticada;elas sao os signos da
emergenciada comunidadeconcebidacomo projeto - ao
meSilla tempo uma visao e uma ｣ ｯ ｮ ｳ ｴ ｲ ｵ ｾ ｡ ｯ - que leva
alguem para «atem" de si para pader retornar, com urn espirito
de revisaoe ｲ･｣ｯｮｳｴｲｵｾ｡ｯＬ as ｣ ｯ ｮ ､ ｩ ｾ Ｖ ･ ｳ politicas do presente:

Mesmo eotao, e ainda uma luta pelo parler entre grupos diver-
50S no interior dos grupos etnicos sabre a que esta sendodiw
e quem diz 0 que, e quem esta representando quem. Afinal, 0
que e uma comunidade? 0 que e uma comunidade negra? 0
que e uma comunidade de latioos? Tenho dificuldade em pen-
sal' nessascoisas radas como categorias monolfticas e fixas.4

Seasperguntasde ReneeGreenabremum ･ ｳ ｰ ｡ ｾ ｯ interroga-
t6rio, intersticial, entre 0 ato da representas;:ao- quem? 0 que?
onde?- e a pr6pria ｰ ｲ ･ ｳ ･ ｮ ｾ ｡ da comunidade,considere-se
entao a intervens;:ao criativa da artista dentro dessemomenta
intervalar. A obra de Green, especifica do lugar "arqui-
tetural", Sitesof Genealogy(Out of Site, The Institute of
ContemporaryArt, Long Island, Estado de Nova Iorque),
exp6ee deslocaa 16gicabinaria atravesda qual identidades
de ､ ｩ ｦ ･ ｲ ･ ｮ ｾ ｡ saofreqtientementeconstruidas- negro/branco,
eu/outro. Green cria uma metMora do pr6prio predio do
museu, em vez de simplesmente usar 0 espa<;o da galeria:

Usei a arquitetura literalmente como referenda, usando 0

sotao, 0 compartimento da caldeira e 0 ｰｯｾｯ da escada para
fazer ｡ ｳ ｳ ｯ ｣ ｩ ｡ ｾ ｯ ･ ｳ entre certas divisoes binarias como superior
e inferior, ceu e inferno. 0 ｰｯｾｯ da escadatornou-se urn ･ｳｰ｡ｾｯ

liminar, uma passagementre as areassuperior e inferior, sendoque
cada uma delas recebeu placas referentes ao negro e ao branco.s

a ｰｯｾｯ da escadacomo ･ ｳ ｰ ｡ ｾ ｯ liminar, situadono meio das
､ ･ ｳ ｩ ｧ ｮ ｡ ｾ Ｖ ･ ｳ de identidade,transforma-seno processode in-
ｴ ･ ｲ ｡ ｾ ｡ ｯ simb6lica, 0 tecido de ｬ ｩ ｧ ｡ ｾ ｡ ｯ que constr61a diferen-
<;a entre superior e inferior, negro e branco. a ir e vir do
ｰ ｯ ｾ ｯ da escada,0 movimentotemporale a passagemque ele
propicia, evita que as identidadesa cada extremidadedele
se ･ ｳ ｴ ｡ ｢ ･ ｬ ･ ｾ ｡ ｭ em polaridadesprimordiais. Essapassagem
intersticial entre ｩ ､ ･ ｮ ｴ ｩ ｦ ｩ ｣ ｡ ｾ Ｖ ･ ｳ fixas abre a possibilidade
de um hibridismo cultural que acolhea ､ｩｦ･ｲ･ｮｾ｡ semuma
hierarquiasupostaou imposta:
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Sempre transitei de Ii para c1 entre designas;:oes faCialS,

designac;;:oes da Ffsica au outras designac;;:oes simb6licas.
Todas essascoisas se embaralham de alguma maneira...
Desenvolver uma genealogia da maneira como as cores e
nao-cores funcionam e interessante para mim. 6

"Aii'm" significa distancia espacial,marca urn progresso,
promete 0 futuro; no entanto, nossassugest6espara ultra-
passara barreiraou 0 limite - 0 proprio ato de ir aliim -
sao incogniscfveis, irrepresentaveis, sem urn retorno ao
"presente" que, no processode repetis;:ao, torna-se descone-
xo e deslocado.0 imaginario da distanciaespacial- viver
de algum modo aiem da fronteira de nossostempos- da
releva a diferens;:as sociais, temporais, que interrompem
nossa nos;:ao conspirat6ria da contemporaneidade cultural.
o presente nao pode mais ser encarado simplesmentecomo
uma ruptura au urn vinculo com 0 passadoe 0 futuro, nao
mais uma presenc;asincronica: nossaautopresenc;amais ime-
diata, nossa imagem publica, vern a ser revelada par suas
descontinuidades,suas desigualdades,suas minorias. Dife-
rentemente da mao marta da historia que conta as contas do
tempo sequencial como urn rosario, buscando estabelecer
conex6esseriais, causais,confrontamo-nos agora com 0 que
Walter Benjamindescrevecomo a expiosaode urn momento
monadicodesde0 cursohomogeneoda historia, "estabeiecendo
uma ｣ ｯ ｮ ｣ ･ ｰ ｾ ｡ ｯ do presentecomo 0 'tempodo agora"'.'

Se 0 jargao de nossoS tempos - pos-modernidade,
pos-colonialidade,pos-feminismo- tern algum significado,
estenaoestano usopopuiardo "pas" paraindicarseqi.ienciali-
dade- feminismoposterior-ou polaridade- antimoder-
nismo. Essestermos que apontam insistentementepara 0 alem
so poderao incorporar a energia inquieta e revisionaria destese
transformarem 0 presenteem urn lugar expandidoe ex-centrico
de experienciae ｡ｱｵｩｳｩｾ｡ｯ de poder. POl' exemplo, se 0

interesse no pos-modernismo limitar-se a uma celebrac;ao
da fragmentac;ao das "grandes narrativas" do racionalismo
pos-iluminista, ･ ｮ ｴ ｡ ｾ Ｌ apesar de toda a sua efervescencia
intelectual, ele permanecera urn empreendimento profun-
damente provinciano.

A ｳｩｧｮｩｦｩ｣｡ｾ｡ｯ mais amplada ｣ ｯ ｮ ､ ｩ ｾ ｡ ｯ pos-modernareside
na conscienciade que os "limites" epistemologicosdaqueias
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ideias ･ ｴ ｮ ｯ ､ ｾ ｮ ｴ ｲ ｩ ｣ ｡ ｳ sao tambem as fronteiras enunciativas
de uma gama de outras vozese hist6rias dissonantes,ate dis-
sidentes - mulheres, colonizados, gru pos minoritarios, as
portadoresde sexualidadespoliciadas.Isto porquea demo-
grafia do novo internacionalismo e a historia da migrar;ao
p6s-colonial,as narrativasda diasporacultural e politica, os
grandes deslocamentossociais de comunidadescamponesas
e aborigenes,aspoeticasdo exUio, a prosaausterados refugiados
polfticos e econ6micos.E nessesentido que a fronteira se torna
o lugar a partir do qual algo comeraa sejazerpresenteemum
movimento nao dissimilar ao da ｡ｲｴｩ｣ｵｬ｡ｾ｡ｯ ambulante, ambi-
valente,do alem que venhotrapndo:"Sempre,e semprede
modo diferente, a ponte acompanhaas caminhos morososau
apressadosdos homenspara la e paraca, de modo que eles
possamalcanproutrasmargens... A ponte reuneenquanto
passagemque atravessa."8

Os proprios conceitosde culturas nacionais homogeneas,
a transmissaoconsensualou contfgua de tradir;6es historicas,
ou comunidades etnicas "organicas" - enquanto base do
comparativismocultural-, estaoem profundoprocessode
redefinir;ao. 0 extremismo odioso do nacionalismo servio
prova que a pr6pria ideia de uma identidade nacional pura,
"etnicamentepurificada", s6 pode ser atingida por meio da
morte, literal e figurativa, etas complexosentrelar;amentos cia
historia e pOl' meio das fronteiras culturalmente contingentes
da nacionalidade[nationhood] moderna.Gosto de pensar
que, do lado de ca da psicosedo fervor patri6tico, ha uma evi-
dencia esmagadora de uma nor;ao mais transnacional e
translacionaldo hibridismo das comunidadesimaginadas.0
teatro contemporaneo do Sri Lanka representa 0 conflito
mortal entre as tameis e os cingalesesatraves de referencias
aleg6ricasa brutalidadedo estadona Africa do Sui e na America
Latina; 0 canoneanglo-celta da literatura e do cinema australia-
nos esta sendo reescrito do ponto de vista dos imperativos
potfticos e culturais dos aborigenes; as romances sul-africanos
de Richard Rive, Bessie Head, Nadine Gordimer e John
Coetzeesaodocumentosde umasociedadedividida pelosefeitos
do apartheid,queconvidama comunidadeintelectualinterna-
cional a meditar sobre as mundos desiguais,assimetricos,que
existem em outras partes; Salman Rushdie escrevea historio-
grafia fabulosa da India e do Paquistaop6s-independencia
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em Midnight's Children [Os Filhos da Meia-Noite] e Shame
[Vergonhal, s6 para lembrar-nos,em Os VersosSatanicos,
que a olho mais fiel pode agora ser aqueleda visao dupla
do migrante; BelovedlAmada), de Toni Morrison, revive a
passadoda escravidao e seus rituais assassinosde possessao
e autopossessaoa fim de projetara fibula contemporaneada
hist6ria de uma mulher, que eao meSllla tempo a narrativa de
uma meln6ria afetiva, hist6rica de uma esfera publica emer-
gente, tanto de homenscomo de mulheres.

o que eimpressionante no "novo" internacionalismo eque
a movimento do especffico ao geral, do material ao metaf6rico,
nao euma passagemsuave de transic;ao e transcendencia.A
"meia passagem"[middlepassage]da culturacontemporanea,
como no caso da propria escravidao, e urn processo de
deslocamentoe ､ｩｳｪｵｮｾ｡ｯ quenaototalizaa experiencia.Cada
vez mais, as culturas "nacionais" estao sendo produzidas a
partir da perspectivade minorias destituidas.0 efeito mais
significativo desseprocessonaoea ｰｲｯｬｩｦ･ｲ｡ｾ｡ｯ de "hist6rias
alternativasdos excluidos",queproduziriam,segundoalguns,
lima anarquia pluralista. 0 que meus exemplos mostram e
umabasealteradaparaa estabelecimentode conex6esinter-
nacionais. A moeda corrente do comparativisrno crftica, ou
do jufzo estetico,nao e rnais a soberania da cultura nacional
concebida, como propoe Benedict Anderson, como uma
"comunidade irnaginada" com rafzes em urn "tempo vazio
homogeneo"de modernidadee progresso.As grandesnarrativas
conectivasdo capitalisrno e da classedirigem os mecanismos
de ｲ ･ ｰ ｲ ｯ ､ ｵ ｾ ｡ ｯ social, mas nao fornecem, em si pr6prios, uma
estruturafundamentalpara aquelesmodos de ｩ ､ ･ ｮ ｴ ｩ ｦ ｩ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ

cultural e afeto politico queseformam em torno de quest6es
de sexualidade,rap, feminismo, a mundode refugiadosau
migrantesau a destinosocial fatal da AIDS.

o testemunho de meus exemplosrepresenta uma revisao
radical do pr6prio conceitode comunidadehumana.0 que
seria esse･ ｳ ｰ ｡ ｾ ｯ geopolitico,como realidadelocal au trans-
nacionat e 0 que se interroga e se reinaugura. 0 ferninisrno,
na decadade 90, encontra sua solidariedade tanto em narrativas
libertarias como na dolorosa ｰ ｯ ｳ ｩ ｾ ｡ ｯ etica de uma escrava,a
Sethede Morrrison, em Amada,quee levadaao infanticidio.
o corpopolitico naopodemais contemplara satideda ｮ ｡ ｾ ｡ ｯ

simplesrnente como virtude civica; ele precisa r-epensar a
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questaodos direitos para toda a comunidadenacional e
internacionala partir da perspectivada AIDS. A metr6pole
ocidental deve confrontar sua hist6ria p6s-colonial, cootada
pelo influxo de migrantese refugiadosdo p6s-guerra,como
uma narrativa indigena au nativa interna a sua identidade
nacionalj a razao para isto fica evidente nas palavras
gaguejadas,bebadas,de Mr. "Whisky" Sisodia de Os Versos
Satanicos."0 probiemados ing-inglesese que a his-is-t6ria
deles se fez no alem-mar, daf eles na-na-nao saberem 0

que eia significa.'"

A p6s-coionialidade,por sua vez, e um salutar lembrete
das rela<;6es "neocoloniais" remanescentesno interior da
"nova" ordemmundial e da divisao de trabalhomultinacional.
Tal perspectivapermitea ｡ｵｴ･ｮｴｩ｣｡ｾ｡ｯ de hist6riasde explo-
ra<;ao e 0 desenvolvimentode estrategiasde resistencia.Alem
distO, no entanto, a crftica p6s-colonial da testemunho
dessespaisese comunidades- no norte e no suI, urbanos
e rurais - constitufdos, se me permitem forjar a expressao,
"de outro modo que nao a modernidade".Tais culturas de
contra-modernidadep6s-colonialpodemser contingentesa
modernidade, descontfnuasau em desacordocom ela, resis-
tentes a suasopressivastecnologiasassimilacionistasjporem,
elas tambempoemem campo 0 hibridismo cultural de suas
condi<;6esfronteiris;as para "traduzir", e portanto reinscrever,
o imaginariosocial tantoda metr6polecomoda modernidade.
ｏ ｵ ｾ ｡ ｭ Guillermo Gomez-Pena,0 artista performaticoque
vive, entre outros tempos e espa<;os, na fronteira entre
Mexico e EstadosUnidos:

ola America
esta e a voz de Gran Vato Charollero
transmitindo dosdesertosescaldantesdeNogales,Arizona
zona de libre cogercio
2000 megaherz en todas direcciones
voces estao comemorando 0 Dia do Trabalho em Seattle
enquanto 0 Klan faz uma ｭ ｡ ｮ ｩ ｦ ･ ｳ ｴ ｡ ｾ ｡ ｯ

contra os mexicanos na Georgia
ironia, 100% ironia lO
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r Estar no "alem" J portanto, ehabitar urn ･ｳｰ｡ｾｯ intermedio,
como qualquerdicionario the dira. Mas residir "no alem" e
ainda, como demonstrei, ser parte de urn tempo revisionario,
urn retorno ao presente para redescrever nossa contempora-
neidade cultural; reinscrever nossa comunalidade humana,
historica; tocar a futuro em seu lado de ca. Nessesentido,
entao, 0 espal;o intermedio "alem" torna-seurn espal;ode
intervens;ao no aqui e no agora. Lidar com tal invens;ao e
intervens;ao, como demonstram Green e Gomez-Pena em suas
obras distintas, requer uma noS;aodo novo que sintoniza com
a esteticahfbrida chicana do rasquachismo,como descrita
par TomasYbarra-Frausto:

a utiliza\=ao de recursos disponfveis para 0 sincretismo, a jus-
ｴ ｡ ｰ ｯ ｳ ｩ ｾ ｡ ｯ e a ｩｮｴ･ｧｲ｡ｾ｡ｯＮ Rasquachismoe uma sensibilidade
sintonizada com as misturas e a confluencia... urn deJeite na
textura e superficies sensuais... a ｭ｡ｮｩｰｵｬ｡ｾ｡ｯ conscientede
materiais au iconografia... a ｣ｯｭ｢ｩｮ｡ｾ｡ｯ de material ja existente
e veia sa(frica... a ｭ｡ｮｩｰｵｬ｡ｾ｡ｯ de artefatos rasquache,c6digo
e sensibilidades de ambos os lados da fronteira. ll

o trabalhofronteiril;o da cultura exige urn encontrocom rF
"0 novo" que nao sejapartedo continuumde passadoe pre-
sente. Ele cria uma ideia do novo como ato insurgente de
tradul;aocultural.Essaarte naoapenasretoma0 passadocomo
causa social ou precedente esteticoj ela renova 0 passado,
refigurando-o como urn "entre-lugar" contingente, que inova
e interrompe a atual;ao do presente.0 "passado-presente"
torna-separteda necessidade,e nao da nostalgia,de viver.

Os ohjets troum!s de Pepon Osorio, recolhidos na
comunidade"nuyaricana"(porto-riquenhade Nova Iarque)
- as estatfsticasde mortalidade infantil, ou 0 avanl;0
silencioso(e silenciado)da AIDS na comunidadehispanica
-, sao transformados em alegorias barrocas da ｡ ｬ ｩ ･ ｮ ｡ ｾ ｡ ｯ

social. Mas nao e 0 drama elevado de nascimento e morte
queatrai a imaginal;aoespetacularde Osorio. EIe e 0 grande
celebrante do ato migrat6rio da sobrevivencia, usando suas
obras de mfdia-mista [mixed-medial para criar urn espal;o
cultural hibrido que surgecontingentee disjuntivamentena
inscril;ao de signos da memoria cultural e de lugares de
atividadepolftica. La Cama(A Cama) transformauma cama
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de dosselaltamentedecoradana cena primal das mem6rias
de infancia perdidas-e-achadas,no memorial a uma baba
morta, Juana, na mise-en-scenedo erotismo do cotidiano
"emigrante". Sobrevivencia, para Os6rio, e operar nos
interstfciosde umagamade praticas:0 Ｂ･ｳｰ｡ｾｯＢ da ｩ ｮ ｳ ｴ ｡ ｬ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｌ

o espetaculocia estatlstica social, 0 tempo transitivo do corpo
em performance.

Finalmente,ea arte fotografica de Alan Sekulaque leva a
｣ｯｮ､ｩｾ｡ｯ ｦｲｯｮｴ･ｩｲｩｾ｡ da ｴ ｲ ｡ ､ ｵ ｾ ｡ ｯ cultural a seu limite global
em Fish Story [Hist6ria de Peixes],seu projeto fotografico
sobre portos: "0 porto e 0 lugar em que os bens materiais
aparecemem grandevolume, em pleno fluxo de troca."" 0
porto e 0 mercadode ｡ ｾ ｯ ･ ｳ tornam-sea paysagemoralisedo
muncio computadorizado e containerizado do comercio
global. Todavia, 0 ｴ･ｭｰｯＭ･ｳｰ｡ｾｯ nao sincronicoda "troca"
e explorac;;:ao transnacionais esta representado em uma
alegoria naval:

As coisasestao mais confusas agora. Urn disco arranhado berra
o hino nacional nOfuegues por urn alto-falante da Casa do
Marinheiro, no penhasco acima do canal. 0 navia-container,
ao ser saudado, desfralda uma bandeira de conveniencia das
Bahamas. Ele foi construfdo por coreanos que trabalham por
longas horas nos estaleiros gigantes de Ulsan. A ｴｲｩｰｵｬ｡ｾ｡ｯ mal
paga e insuficiente poderia ser salvadorenha ou filipina. Ape-
nas 0 capitao ouve uma melodia familiar. 13

A nostalgia nacionalista da Noruega nao conseguesuperar
a babelno penhasco.0 capitalismotransnacionale 0 empo-
brecimento do Tereeiro Mundo certamente eriam as cadeias
de circunstancia que encarceram os/as salvadorenhos/as
ou filipinos/as. Em suapassagemcultural, aqui e ali, como
trabalhadoresmigrantes,parteda macipdiasporaeconomica
e polftica do mundo moderno,eles encarnam0 "presente"
benjaminiano:aquele momentaque explode para fora do
continuo da hist6ria. Essas ｣ ｯ ｮ ､ ｩ ｾ ｯ ･ ｳ de deslocamento
cultural e ､ｩｳ｣ｲｩｭｩｮ｡ｾ｡ｯ social - onde sobreviventespoliticos
tornam-se as melhores testemunhashist6ricas - sao 0 terrena
sobre 0 qual Frantz Fanon, 0 psicanalistada Martinica que
participou da ｲ ･ ｶ ｯ ｬ ｵ ｾ ｡ ｯ argelina, situa uma instancia de
｡ ｱ ｵ ｩ ｳ ｩ ｾ ｡ ｯ de poder:
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No momento em que desejo,estoll pedindo para ser levado em
｣ ｯ ｮ ｳ ｩ ､ ･ ｲ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｎ Nao estOll meramente aqui-e-agora, selado na
coisitude. Sou a favor de outro lugar e de Dutra coisa. EXijo
que se leve em conta minha atividadenegadora[grifo meuJ na
medida em que persigo alga rnais do que a vida, na medida em
que de fata batalho pela criac;ao de urn mundo humano -
que e urn mundo de reconhecimentos reciprocos.

Eu deveria lembrar-me constantemente de que 0 verdadeiro
saito consiste em introduzir a invens;ao dentro da existencia.

No mundo em que viajo, estou continuamente a criar-me. E
e passando alem da hip6tese historica, instrumental, que
iniciarei rneu cicio de liberdade. 11

Mais uma vez, e 0 desejo de reconhecimento, "de Dutro

lugar e de outra colsa", que leva a experienciada hist6ria
alemda hip6teseinstrumental.Mais uma vez, e a ･ｳｰ｡ｾｯ da
interven.;;:ao que emerge nos intersticios culturais que intro-
duz a invens;:ao criativa dentro da existencia. E, uma ultima
vez, ha urn retorno a ･ｮ｣･ｮ｡ｾ｡ｯ da identidade como iteras;ao,

a re-crias;ao do eu no mundo da viagem, a re-estabelecimen-
to da comunidadefronteirip da ｭ ｩ ｧ ｲ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｎ 0 desejode reco-
nhecimentoda ｰ ｲ ･ ｳ ･ ｮ ｾ ｡ cultural como "atividade negadora"
de Fanonafina-secom minha ruptura da barreirado tempo
de urn "presente"culturalmenteconluiado.

VIDAS ESTRANHAS:
A LITERATURA DO RECONHECIMENTO

Fanon reconhece a importancia crucial, para oS povos subor-
dinados, de afirmar suas tradis;oes culturais nativas e recuperar
suas hist6rias reprimidas. Mas ele esta conscientedemais dos
perigosda fixidez e do fetichismo de identidadesno interior
da ｣ ｡ ｬ ｣ ｩ ｦ ｩ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ de culturas coloniais para recomendarque
se lancem "rafzes" no romanceiro celebrat6rio do passado
au na ｨ ｯ ｭ ｯ ｧ ･ ｮ ･ ｩ ｺ ｡ ｾ ｡ ｯ da hist6ria do presente.A atividade
negadorae, de fato, a ｩｮｴ･ｲｶ･ｮｾ｡ｯ do "alem" que estabelece
uma fronteira: uma ponte oode 0 "fazer-se presente" comes;a
porquecaptaalgado espiritodedistanciamentoqueacompanhaa
ｲ･Ｍｬｯ｣｡ｾ｡ｯ do lar e do mundo- a estranhamentolunhomeliness]
- que ea ｣ｯｮ､ｩｾ｡ｯ das ｩ ｮ ｩ ｣ ｩ ｡ ｾ Ｖ ･ ｳ extraterritoriais e intercul-
turais. Estarestranhoao lar [unhomedl nao e estarsem-casa
[homeless];de modoanalogo,naosepodeclassificara "estranho"
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[unhomely] de forma simplista dentro da divisao familiar da
vida social em esferasprivada e publica. 0 momentoestra-
nho rnove-se sabre nos furtivamente, como nossa propria
sombra,e, de repente,verno-noscomo a Isabel Archer de
Henry Jamesem Portrait ofa Lady [Retrato de uma Dama],
tomandoa medidade nossaｨ ｡ ｢ ｩ ｴ ｡ ｾ ｡ ｯ em urn estadode "terror
incredulo" .15 E enesseponto que, para Isabel, 0 muncio primeiro
se contrai e depois se expande enormemente. Enquanto ela
luta para sobreviver as aguas insondaveis,as tarrentes impe-
tuasas,Jamesintroduz-nos ao "estranhamento" inerente aquele
rito de iniciac;ao extraterritorial e intercultural. Os recessos
do espac;odomestico tornam-se as lugares das invasoesmais

rintricadas cia hist6ria. Nessedeslocamento,as fronteiras entre
; casae muncio seconfundem e, estranhamente,0 privado e 0

'" publico tornam-separteurn do outro, ｦ ｯ ｲ ｾ ｡ ｮ ､ ｯ sobren6suma
ｾ visao que e tao dividida quantadesnorteadora.

Embora 0 "estranho" seja uma ｣ ｯ ｮ ､ ｩ ｾ ｡ ｯ colonial e
p6s-colonial paradigmatica,tern uma ressonanciaque pode
ser ouvida distintamente - ainda que de forma erratica - em
ｦ ｪ ｣ ｾ ｯ ･ ｳ que negociamos poderesda diferenp cultural em
uma gama de lugares trans-historicos. ]a ouvimos 0 alarme
estridentedo "estranho"no momentoem que Isabel Archer
percebequeseumundofoi reduzidoa uma janelaalta e banal,
11 medidaque sua casade ｦ ｩ ｣ ｾ ｡ ｯ se torna "a casada escuri-
daD, a casado silencio, a casa cia asfixiaU ,16 Se ouvirmos dessa
forma 0 alarme no PalazzoRoccaneranos ultimos anos da de-
cadade 1870,e entao,urn poucoantes,em 1873,nasredonde-
zas de Cincinnati, em casasmurmurantes como 0 numero 124
da BluestoneRoad, ouviremosa linguagemindecifravel dos
negros mortos e raivosos, a voz cia Amadade Toni Morrison,
"os pensamentosdasmulheresdo 124,pensamentosimpronun-
ciaveis, nao-pronunciados" .17 Mais de urn quarto de seculo
depois, em 1905, Bengalaestaem chamascom 0 movimento
Swadeshiou Home Rule quandoa "Bimala domestica, pro-
duto do ･ ｳ ｰ ｡ ｾ ｯ confinado", comoTagorea descreveem The
Homeandthe World [A Casae 0 Mundo1, edespenadapOl'
"urn continuo sub-tomde melodia, de baixo profundo... uma
nota verdadeiramentemasculina,a nota do poder". Bimala e
possuidae arrancadaparasempreda zenana,0 alojamento
isolado das mulheres,enquantoatravessaa varandafadada
rumo ao mundodasquestoespublicas- "para a margemde
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la e a balsa havia paradade fazer a travessia"."Muito rnais
pr6ximo de nossostempos,na Africa do SuI contemporiinea,
Aila, a heroina de Nadine Gordimerem My Son'sStory [A
Hist6ria de Meu FilhoJ, emanauma atmosferaparalisante
ao fazer de sua domesticidadereduzida a disfarce perfeito
para a contrabandode armas:de repentea casase trans-
forma em outro mundo e 0 narrador observa que "Era como
se todos descobrissemtef entrada semperceber em uma casa
estranha, e era a casadela..."19

As especificidadeshist6ricase diversidadesculturais que
informam cada urn dessestextos fariam de urn argumento
geralizanteuma mera atitude; de qualquermodo, s6 traba-
Iharei em detalhecomMorrisone Gordimer.Porem,a "estranho"
fornece-nosde fato uma problematica"nao-continuista"que
dramatiza- na Figura da mulher - a estruturaambivalente
do estadocivil ao tra\Oar seu limite bastanteparadoxalentre
as esferasprivadae publica. Se, para Freud, a unheimliche ｾＮ

"0 nome para tudo 0 que deveria tef permanecido... secretae
oculto mas veio a luz", entaoa descri\Oaode HannahArendt
dos dominios publico e privado e profundamenteestranha:
"E a ､ｩｳｴｩｮｾ｡ｯ entre coisas que deveriam ser ocultas e coisas
que deveriam ser mostradas" I escreveela, que atraves de sua
inversao oa idade moderna, "revela como 0 Deulto pade ser
rico e multiplo em situa\Ooesde intimidade"w

Essa16gicada inversao,quegira em torno de uma nega\Oao,
e a basedas revela\Ooese reinscri\Ooesprofundasdo momenta
de estranhamento.Isso porquea queestava"oculto do campo
de visa0" para Arendt, torna-se,em TheDisorderofWomen
fA Desordemdas MulheresJ,de Carole Pateman,a "esfera
domesticaatributiva" que eesquecidanas distiw;oes te6ricas
dasesferasprivadae publica da sociedadecivil. Tal esqueci-
mento - au recusa - cria Ulna incerteza no corac;ao do su-
jeito generalizanteda sociedadecivil, comprometendoa "in-
dividuo", que e 0 suporte de sua aspira\=8.o universalista. Ao
tornar visfvel 0 esquecimentodo momento "estranho" na so-
ciedadecivil, 0 feminismo especificaa natureza patriarcal, ba-
seadana divisao dos generos,da sociedadecivil e perturbaa
simetria entre publico e privado, que e agora obscurecida,
au estranhamenteduplicada,pela diferen\Oade generosque
nao se distribui de forma organizadaentre a privado e a
publico, masse torna perturbadoramentesuplementara eles.
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Isto resulta em redesenhar0 ･ｳｰ｡ｾｯ domesticocomo espa<;o
das modernas tecnicas normalizantes, pastoralizantes e indi-
vidualizantesdo podere da policia modernos:a pessoal-e-o
politico, 0 mundo-na-casa.

o momenta do estranho relaciona as ambivalencias
traumaticas de uma hist6ria pessoal,psiquica, asdisjun<;oesmais
amplasda existenciapolitica. Beloved, a ｣ｲｩ｡ｮｾ｡ assassinada
por Sethe, sua pr6pria mae, e uma repeti<;ao endemoniada,
extemporanea, da violenta hist6ria das mortes das ｣ ｲ ｩ ｡ ｮ ｾ ｡ ｳ

negras durante a escravidao em muitas partes do Sui, menos
de uma decadadepoisque 0 numero124 da BluestoneRoad
tornou-semal assombrado.(Entre 1882e 1895, entreum ｴ ･ ｲ ｾ ｯ

e a metade da taxademortalidadenegraanualcompunha-sede
｣ ｲ ｩ ｡ ｮ ｾ ｡ ｳ de menosde cinco anosde idade).Porem,a memoria
do ato de infanticidio de Setheemergeatravesde "buracos
- as coisas que as fugitivos nao diziam, as perguntas que
elesnao faziam... 0 inominado, 0 nao mencionado".21 Enquanto
reconstruimosa narrativa do infantiddio atravesde Sethe,a mae
escrava,que e tambemvitima de morte social,a pr6pria basehist6-
rica de nossojuizo etico e submetida a uma revisao radical.

Tais formas de existencia social e psiquica podem ser
melhor representadas na tenue sobrevivencia da pr6pria
linguagemliteraria, que permitea memoria falar:

enquanto a Fala conscientepode (ser) no maximo uma
lsombra ecoando

a luz silenciosa,dar testemunho
Da verdade, naG e...

W. H. Audenescreveuessesversossabreos poderesda poiesis
em The CaveojMaking [A Cavernado Fazer1, aspirandoser,
como ele coloca, "urn Goethe atHintico menor". 22 E e para
uma intrigante sugestaona ultima "Nota sabre a literatura
mundial" de Goethe(1830) que me volto agoraem buscade
um metodocomparativoque falaria a ｣ｯｮ､ｩｾ｡ｯ "estranha"do
mundo moderna.

Goethesugereque a possibilidadede uma literaturamundial
surge da confusaocultural acasionadapar terriveis guerras e
conflitos mutuos. As na<;6es
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nao poderiam retornar a sua vida estabelecidae independente
sem perceber que tin ham aprendido mui[as ideias e modos
estrangeiros, que inconscientementeadotaram, e vir a sentir
aqui e ali necessidadesespirituais e intelectuais antes nao
reconhecidas.23

As referencias imediatas de Goethe sao, naturalmente, as
guerras napoleonicas e seu coneeito de "sentimento de
relac;oes de boa vizinhanc;a" e profundamente eurocentrico,
chegandono maximo a Inglaterra e a FranI'". No entanto,
comoorientalistaqueleu Shakuntalaaosdezesseteanose que
escreveem sua autobiografia sobre 0 "informe e desconforme"24
deus-macacoHanuman,as especula\,oesde Goethe estao
abertasa outra linha de pensamento.

Que dizer da situa\,aocultural multo mais compiexaem l

que "necessidadesespirituais e intelectuais antes nao reco- (I-
nhecidas" emergem da imposic;ao de ideias "estrangeiras",
representa\,oesculturaise estruturasde poder?Goethesugere-
que a "natureza interna de toda a nas;:ao, assim como a de
cada homem, funciona de forma inconsciente".25 Quando isto
e colocadoparalelamentea sua idi'ia de que a vida cultural
da nac;ao e vivid a "inconscientemente", pode haver entao a
ideia de que a literatura mundial possaser uma categoria
emergente,prefigurativa,quese ocupade umaforma dedissenso
e alteridadecultural ondetermosnaoconsensuaisde afilia\'ao
podem ser estabelecidoscom base no trauma hist6rico. a
estudoda literatura mundial poderiaser 0 estudodo ｭ ｯ ､ ｯ ｾ Ｇ

pelo qual as culturasse reconhecematravesde suasproje\,oes
de "alteridade".Talvez possamosagorasugerirque hist6rias .
transnacionais de migrantes, colonizadosou refugiados poli-
ticos - essascondic;oesde fronteira e divisas - possamser
o terreno da literatura mundial, em lugar da transmissaode
tradic;6es nacionais, antes 0 tema central da literatura
mundial. 0 centro de tal estudo nao seria nem a "soberania"
de culturas nacionais nem 0 universalismo da cultura humana,
mas urn foco sobre aqueles"deslocamentossociais e culturais
an6malos" que Morrison e Gordimer representam em
suasfic\'oes "estranhas".Isso nos leva a perguntar:pode a
perplexidadedo mundo estranho,intrapessoal,levar a um
terna internacional?
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Se estamosbuscando uma "mundializa\=ao" cia literatura,
entaD talvez eia esteja em urn ate crftico que teota compreencler
o truque de ffiagica atraves do qual a literatura conspira com
a especificidade hist6rica , usando a incerteza mediunica, 0

distanciamento estetico,ou as signosobscurosdo munclo do
espfrito, 0 sublime e 0 subliminal'. Como criaturas literarias e

animais po}fticos, devemosnos preocupar com a compreensao
cia ｡ｾ｡ｯ humana e do lllundo social como urn momento em
que alga estdfora de controle, masniio fora da possibilidade
de organizariio. Este ata de escrever a n1undo, de tOInar a
medidade suahabita,ao,e captadomagicamentena descri,ao
que Morrison faz de sua casade fic,ao - a arte como "a
presenptotalmenteapreendidade uma assombra,ao""da
hist6ria. Ucla como imagem que descreve a ｲ･ｬ｡ｾ｡ｯ cia arte
com a realidadesocial, minha tradu,aoda Frasede Morrison
toma-seuma declara,aosobrea responsabilidadepolitica do
cfftieD. 1550 porque a cdrieo cleve tentar apreender totallnente
e assumira responsabilidadepelos passadosnao ditos, nao
representados,que asson1bram a presente hist6rico.

Nossa tarefa, entretanto, continua sendo mostrar como
a intervenc;;:ao hist6rica se transfonna atraves do processo
significante, como a evento hist6rico e representado em urn
discursode algummodofora de controle. Isto estade acordo
com a sugestaode HannahArendt de que 0 auror da a,ao
social pode ser 0 inaugurador de seu significado singular)
mas, comoagente,ele ou ela nao podemcontrolar seuresultado.
Naoe apenas0 quea casada ｦ ｩ ｣ ｾ ｡ ｯ contemou "controla"enquanto
conteudo.0 que e igualmenteimportantee a metaforacidade
das casasda men16ria racial que tanto Morrison como Gordimer
constroem - os sujeitos da narrativa que murmuram au
reslnungamcomono numero 124da BluestoneRoad, ou manteOl
urn silencio contido como em urn suburbia "cinzento" da
Cidade do Cabo.

Cadaumadascasasem A Hist6ria deMeuFilbo, de Gordimcr,
esta investida com urn segredoespecfficoou lima conspirac;;:ao,
uma inquietac;;:ao estranha. A casano gueto e acasado espfrito
de conluio das pessoasde cor [coloureds] em suasrela,6es
antagonicas com as negros; a casa da mentira e a casa do
adulteriode Sonny; ha ainda a casasilenciosada camuflagem
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revolucionaria de AHa; hft" tambem a casa noturna de Will, 0

narrador, que escrevesobre a narrativa que mapeia a fenix
erguendo-seem seu lar, enquanto as palavras tern de se tornar
cinzas em sua boca. Porem, cada casa"estranha" demarca um
deslocamentohist6rico mais profundo. E esta e a condi,ao
de ser "de cor" na Africa do Sui, ou, como descreveWill, "a
meio caminho entre... ser naG definido - e era a propria
falta de defini,aoque nuncapoderiaser questionada,apenas
observadacomoum tabu,algo queninguemjamaisconfessaria,
mesmo respeitando-o".27

Essa casa de origens raciais e culturais a meio caminho
une as origens diasporicas "intervalares" do sul-africano de
cor e transforma-seno sfmboloda disjuntivae deslocadavida
cotidianada luta pela liberta,ao:"Como tantosoutrosdesse
tipo, cujas familias estaofragmentadasna diasporado exilio,
em codinomes, em atividades secretas, pessoaspara quem
uma casa e lac;os reais sao coisa para os que viraG depois."28

Privado e publico, passadoe presente,0 psfquico e 0

social desenvolvemuma intimidade intersticial. E uma inti-
midadeque questionaas divisoes binariasatravesdas quais
essasesferas da experiencia social sao frequentemente
opostasespacialmente.Essasesferasda vida sao ligadasatraves
de uma temporalidadeintervalarque toma a medidade habitar
em casa, ao mesmo tempo em que produz uma imagem do
mundo da historia. Este e 0 momento de distanda estetica
queda a narrativaumaduplafaceque,como0 sujeitosul-africano
de cor, representa urn hibridismo, lima diferenc;a "interior",-1
um sujeito que habitaa bordade uma realidade"intervalar". J
E a inscric;ao dessaexistencia fronteiric;a habita uma quie---;'
tude do tempoe umaestranhezade enquadramentoquecriaL1_

a "imagem" discursiva na encruzilhada entre historia e litera-
tura, unindo a casa e 0 mundo.

Essa estranhaquietude e visfvel no retrato de Aila. Seu
marido Sonny, jii eln decadencia poHtica, cujo caso com a
amante branca revolucionaria estava suspenso,faz sua
primeira visita a esposana prisao. A carcereira afasta-se, 0

policial desaparecee, aos poucos, AHa emerge como uma
presenpestranha,do lado opostodo marido e do filho:
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masatravesdabelezafamiliar haviaumavivida estranheza...Era
como se alguma experienciasingular tivessevista nela, como
urn pintor ve em seu modelo, 0 que ela era, 0 que estava 1ft
paraserdescoberto.Em Lusaka,em segredo,na prisao- sabe-se
hi onde - ela havia posada ｰ ｾ Ｎ ｲ ｡ 0 rerrato de sua race oculta.
Efes tiveram de reconhece-fa. 29

Atraves dessadistancia artfstica uma vfvida estranheza
emergej urn "eu" parcial ou duplo se emoldura em urn
momentopolftico c1in1aticoquee tambemurn eventohist6rico
contingente- "uma experienciasingular... sabe-sela onde...
ou 0 que havia para ser descoberto".30 Eles tiveram de reco-
nhece-la,mas a quereconhecemnela?

As palavrasnao falaraoe 0 sHenciocongela-seem imagens
do apartheid: carreiras de identidade, provas forjadas pela
policia, fotografiasparafichas de presidio,os retratosreticu-
lados de terroristas na imprensa.Naturalmente,Aila nao e
julgada, nem pretendejulgar. Sua vinganp e muito mais
sabiae mais completa.Em seusilencio ela se torna 0 "totem"
nao-ditodo tabu da pessoasul-africanade cor. Ela exp6e0

mundoestranho,0 mundo"a meio caminhoentre..., naodefi-
nido" daspessoasde cor, como 0 I'lugar e tempodistorcidos
em queeles- todoseles- Sonny,AHa, Hannah- viviam"."
o silencio que obstinadamentesegue a morada de Aila
transforma-seagoraem uma imagemdos "intersticios", 0 hibri-
dismo intervalar da hist6ria cia sexualidadee cia rap.

A necessidadedo que eu Hz - Ela colocou 0 contornoexterior
de cada mao, dedosestendidose juntos, como uma moldura
dos dois lados das folhas de testemunhodiante deJa. E ela se
colocou diante dele, para ser julgada por eleY

A face oculta de Aila, 0 contorno externo cle cada mao,
essespequenosgestosatravesclos quais ela fala, descrevem
umaautradimensaodo "habitar" no mundosocial.AHa, como
mulhercle cor, clefine umafronteiraqueestaaomesmotempo
clentro e fora, 0 estar cle fora cle alguem que, na verdacle,
esta dentro. A quietudeque a cerca, as lacunasem sua
hist6ria, sua hesitas;aoe paixaoque falam entre 0 eu e seus
atos- estessaomomentosem que a privado e 0 publico se
tocam em contingencia.Eles nao transformamsimplesmente
o conteuclocle ideias politicas; 0 proprio "lugar" cle oncle 0
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polftico e falado - a esfera publica mesma, torna-se uma
experienciade Iiminaridadeque,naspalavrasde Sonny,ques-
tiona 0 que significa falar "a partir do centroda vida"."

A ｰｲ･ｯ｣ｵｰ｡ｾ｡ｯ politica centraldo romance- ate a emer-
gencia de Aila - concentra-sena "perda de absolutos",a
clescongelarda guerrafria, a medode que "se naopudermos
oferecer 0 velho parafso socialista em troca deste inferno
capitalista, teremos nos tornado traidores de nOSSO$ irmaos".3 4

A ｬｩｾ｡ｯ ensinadapar Aila requerum movimento de afasta-
mentode um mundoconcebidoem termosbinarios,de uma
ｮ ｯ ｾ ｡ ｯ das ｡ ｳ ｰ ｩ ｲ ｡ ｾ Ｖ ･ ｳ do povo esbopdaapenasem preto e
branco.Requeraindaum cleslocamentocia ｡ｴ･ｮｾ｡ｯ cia politico
como pratica pedagogica,ideologica,cia politica como neces-
sidadevital no cotidiano- a politica como performativiclade.
AHa nos leva ao mundo estranho onde, escreveGordimer, as
banalicladessaoencenadas- a ｡ｧｩｴ｡ｾ｡ｯ em torno cle nasci-
mentos, casamentos,questoesde famflia com seusrituais de
sobrevivencia associadosa comida e vestuario.35 Mas epreci-
samente nessas banalidades que 0 estranho se movimenta,
quancloa violencia cle uma sociedaderaciaIizadase volta de
modo mals resistentepara os cletalhescia vida: oncle voce
pode ou nao se sentar, como voce pode ou nao viver, 0 que
voce podeau nao aprender,quem voce podeou nao amar.
Entre a ato banalde liberdadee sua ｮ ･ ｧ ｡ ｾ ｡ ｯ historica surge
a silencio: "Aila emanava uma atmosfera tranqtiilizante; 0

falatorio da despedidacessou.Era como se cadaum desco-
brisse que havia entrada sem perceber em uma casaestranha,
e era a deJaj ela estava la."36

Na imobiIidade de Aila, de obscuranecessidade,vislum-
bramos 0 que Emmanuel Levinas descreveu magicamente
como a existenciacrepuscular da imagem estetica- a imagem
da arte como "0 pr6prio evento do obscurecer, uma descida
para a noite, uma invasao da sombra".37 A "completude" do
estetico, a distanciar do mundo na imagem, nao e exatamente
uma atividade transcendental.A imagem- ou a atividade
metaf6rica, "ficcional", do discurso - tornara visfvel "uma
ｩｮｴ･ｲｲｵｰｾ｡ｯ do tempo por um movimentoque se desenrola
do ladode ca do tempo,em seusintersticios".38A complexidade
desta ｡ ｦ ｩ ｲ ｭ ｡ ｾ ｡ ｯ se torna mais clara quandoeu os lembrar
da imobilidadedo tempoatravesdo qual Aila sub-reptfciae
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subversivamente interrompe a ｰｲ･ｳ･ｮｾ｡ continua da atividade
polftica, usando seu papel intersticial, seu mundo domestico,
tantopara"obscurecer"seupapelpolitico quantoparaarticula-Io
melhor. Ou, como em Amada, a ･ｲｵｰｾ｡ｯ continua de "lingua-
gensindecifraveis" da mem6ria escrava obscurecea narrativa
hist6rica do infanticidio para articular 0 nao-dito: aquele
discursofantasmag6ricoqueentrano mundodo 124 "pelo lado
de fora" de modo a revelar 0 mundo transicionaldas conse-
quenciasda escravidaona decadade 1870,suasfacesprivadae
publica, seu passadohist6rico e sua narrativa presente.

A imagem estetica descortina urn tempo etico de ｮ ｡ ｲ ｲ ｡ ｾ ｡ ｯ

porque, escreveLevinas, "0 mundo real aparece na imagem
como se estivesseentre parenteses".39 Como os contornos
externos das rnaos de AHa segurando seu enigm:itico teste-
munho, como 0 numero124 da BluestoneRoad, que e uma
presen\,atotalmenteapreendida,assombradapor linguagens
indecifraveis, a perspectiva parentetica de Levinas e tambem
uma visao etica, Ela efetua Ulna "externalidade do interior"
como a pr6pria ｰ ｯ ｳ ｩ ｾ ｡ ｯ enunciativa do sujeito hist6rico e
narrativo, "introduzindo no amago da subjetividade uma
referencia radical e anarquica para 0 outro que, na verdade,
constitui a interioridade do sujeito" .40 Nao e estranho que as
metaforasde Levinasparaessasingular"obscuridade"da ima-
gemvenhamdaqueleslugaresestranhosde Dickens- aque-
les internatos poeirentos, a luz palida dos escrit6rios londri-
nos, as escuras,umidas IOjinhas de roupa de segundamao?

Para Levinas, a "arte-magica" do romance contemporaneo
reside em sua maneira de "vel' a interioridade a partir do exterior",
e e esteposicionamentoetico-esteticoque nos leva de volta,
finalmente, a comunidadedo "estranho",as famosaslinhas
iniciais de Amada: "0 124 era malevolo.As mulheresda casa
o sabiam e tambem as ｣ ｲ ｩ ｡ ｮ ｾ ｡ ｳ Ｎ Ｂ

E Toni Morrison quem leva mais adiante e mais a fundo
esseprojeto etico e estetico de "vel' a interioridade a partir
do exterior" - diretamente no ato de Beloved nomear seu
desejode identidade:"Queroquevoceme toqueno meu lado
de dentro e me chame pelo meu nome."41 Ha uma razao 6bvia
pela qual um fantasmadesejariaser percebidoassim. 0 que
e rnais obscuro - e mais pertinente - e como urn desejotao
intimo e interior pode forneceruma"paisageminterior" [inscape]

38



cia memona cia escraviclao. Para Morrison, e precisamente 0

significado das fronteiras hist6ricas e discursivas da escravidao
que estaoem foco.

A violencia racial e invocada atravesde datas hist6ricas -
1876, pOl' exemplo- masMorrison e urn poucoapressadano
que diz respeito aosacontecimentos"em si", passandorapida-
mente pelo "verdadeirosignificado da Lei dos Fugitivos, da
Taxa cle Assentamento,os Caminhos de Deus, 0 antiescrava-
gismo, a alforria, 0 voto pela cor da pete"." 0 que deve ser
suportadoe 0 conhecimentoda dllvida que vern dos dezoito
anos de ､ ･ ｳ ｡ ｰ ｲ ｯ ｶ ｡ ｾ ｡ ｯ e vida soiitaria de Sethe,seubanimento
no mundo"estranho"do numero124da BluestoneRoad,como
paria de sua comunidadep6s-escravidao.0 que final mente
faz dos pensamentosdasmulheresdo 124 "pensamentosnao-
pronunciaveis a serem nao-ditos" ea compreensaode que as
vitimas cia violencia sao elas mesmas"recepUiculos de signifi-
cados": elas sao as vitimas de medosprojetados, ansiecladese
domina\=oesque nao seoriginam dentro do oprimiclo e nao as
prenderaoao circulo da dor. 0 prurido de ･ ｭ ｡ ｮ ｣ ｩ ｰ ｡ ｾ ｡ ｯ vem
com 0 conhecimentode que a ｣ｲ･ｮｾ｡ da supremacia racial "de
quesobcada peleescurahavia umaselva" foi uma ｣ ｲ ･ ｮ ｾ ｡ que
cresceu,espalhou-se,tocou cada perpetrador do mito racista,
enlouqueceu-oscom suas pr6prias inverclades, sendo enfim
expulsado numero124 da BluestoneRoad.

Mas antesdesta ･ ｭ ｡ ｮ ｣ ｩ ｰ ｡ ｾ ｡ ｯ das ideologiasdo senhor,
Morrison insiste no penoso reposicionamento etico cia mae
escrava, que precisa ser 0 lugar enunciat6rio para ver a inte-
rioridade do mundo escravoa partir de fora - quando 0

"lado de fora" e 0 retorno em forma de espfrito cia ｣ｲｩ｡ｮｾ｡

que ela assassinara,0 cluplo de si mesma, pois "ela e 0 riso
eu sou aquele que ri eu vejo seu rosto que e0 meu".43 Qual
poderia ser a etica do infanticfdio? Que conhecimento
hist6rico retorna a Sethe atraves da distancia estetica ou clo
"obscurecer" do evento, na forma fantasmal de Beloved, sua
filha morta?

Em seu bela relato sabre as formas de resistencia escrava
em Within the Plantation Household[No Interior da Casade
uma PlantationJ, Elizabeth Fox-Genoveseconsideraque 0

assassinato,a ｡ｵｴｯｭｵｴｩｬ｡ｾ｡ｯ e 0 infanticfdio sao a clinamica
psicol6gicaprofundade toda resistencia.E sua opiniao que
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"essasformas extremas capturavam a essencia da ｡ｵｴｯ､･ｦｩｮｩｾ｡ｯ

da mulher escrava".44 Alem disso, vemoscomo esseato tragico
e intimo de violencia e executado como parte de uma luta
para fazer recuar as fronteiras do mundo escravo. Diferente-
mente dos atos de confrontas;:ao contra 0 senhorou 0 feitor que
eram resolvidos dentro do contexto domestico, 0 infanticidio
era reconhecidocomo urn ato contra 0 sistemae, pelo menos,
reconhedaa ｰｯｳｩｾ｡ｯ legal da escravana esfera publica. 0
infantiddio era visto COlno Uln ato contra a prapriedade do
senhor - contra seu lucro extra - e talvez isto, conclui
Fox-Genovese,"levasse algumas das mais desesperadasa
sentiI' que, ao matar uma crians;:a que amavam, estariam de
certo modo restaurando sua possesabre ela".45

Atraves da morte e do retorno de Beloved, e precisamente
tal recuperas;:ao que ocorre: a lnae escravaretomando, atraves

da presens;:a da crians;:a, 0 direito de possesabre si mesrna.
Esseconhecimentovern como uma especiede auto-amor que
e tambem0 amordo "outro": Erose Agapejuntos.Eum amor
etico no sentido levinasiano de que a "interiaridade" do sujeito
e habitadapela "referendaradical e anarquicaao outro". Esse
conhecimento e visfvel naqueles capftulos intrigantes46 que
se sobrepoem,ondeSethe,Beloved e Denver praticamuma
cerimonia em forma de fuga, reivindicando e nomeanda
atraves de subjetividades entrecruzadas e intersticiais:
"Beloved, ela [eJ minha filha"; "Beloved e minha irma"; "Eu
sou Belovede ela e minha." As mulheresfalam em linguasa
partir do "entre-lugarentreumae outra", quee um ･ ｳ ｰ ｡ ｾ ｯ da
comunidade.Elasexploramumarealidade"interpessoal":uma
realidadesocialqueaparecedentroda imagempoeticacomo
que entre parenteses- esteticamentedistanciada, contida
e, todavia, historicamenteemoldurada.E dificil transmitir 0

ritma e a improviso dessescapftulos, mas e impassive! nao
ver nelesa cura da historia, uma comunidade recuperada na
construs;:aa de um nome. Podemosfinalmente nos perguntar:

Quem e Beloved?

Agora compreendemos:ela e a filha que retornaparaSethe
para que sua mentenao fique mais desabrigada.
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•

Quem e Beloved?

Agora podemos dizer: ela e a irma que retoroa a Denver,
trazendoa esperan,ado retorno de seu pai, a fugitivo que
marreu aD tentar escapar.

Quem e Beloved?

Agora sabemos:ela e a filha feita de amorassassinoque volta
para amar, odiar e libertar-se. Suas palavrassao quebradas
como as pessoaslinchaclas com seus ｰ ･ ｳ ｣ ｯ ｾ ｯ ｳ quebradas; sao
desencarnadascomo as crian<;as mortas que perderam suas
fitas de cabelo.Mas nao hi dl\vida quantaao que suaspala-
vras vivas dizem aD erguer-se de entre as mortos apesar de
suasintaxeperdidae sua presen,afragmentada:

Meu rosto esta vindo teoho de re-lo buseD 0 encontro
estou amanda tanto 0 mel! rosto quem 0 encontro estoll
amanda tanto 0 meu rosto meu ros[o escuro esta perro de
mim quero 0 encontro. 47

BUSCANDO 0 ENCONTRO

Finalizar, como fiz, com a ninho cia fenix, e naa sua pira, e,
de outra forma, retarnar ao meu infcio no aMmo Se Gordimer e

Morrison descrevem 0 munclo hist6rico, fon;osamente entrando
na casada arte e da fiq:ao de modo a invadir, alarmar, dividir
e desapropriar,elas tambemdemonstrama compulsaoCon-
temporanea de ir alem, de transformar 0 presente no "pas",
ou, como eu disse anteriormente, tocar 0 lado de ca do
futuro. Tanto a identidadeintervalar de Alia como as vidas
duplasde Belovedafirmam as fronteirasda existenciainsur-
gente e intersticial da cullura. Nessesentido, elas se aproxi-
mam do caminho entre polaridades raciais de Renee Green,
da historia migrantedos ingleses,escritapar Rushdienas
margens dos versos satanicos, ou da cama de Osorio
- A Cama - urn Jugar de residencia, localizado entre 0

"estranhamento" da ｭｩｧｲ｡ｾ｡ｯ e a barroco proprio do artista
metropolitano, nova-iorquino/porto-riquenho.
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Quandoa naturezapublica do evento social encontra 0

silencio da palavra,podeela perdersua composturae fecha-
mento hist6ricos? Nesse ponto, farfamos bern em recordar a
insight de Walter Benjaminsobrea dialetica despedapdada
modernidade:"A ambiguidadee a aparenciafigurativa do
dialetico, a lei do dialetico paralisada.""ParaBenjamin,essa
paralisia e a Utopia; para as que vivem, como ell descrevi,
"de autra forma" que naD a modernidade, mas naD fora deja,
o momento ut6pico naD e0 horizonte de esperans;:a obrigat6rio.
Terminei esta argumentas;:ao com a mulher emoldurada - a

Aila de Gordimer- e a mulher renomeada- a Belovedde
Morrison - porque nas casasde ambas irromperam grandes
eventosmundiais - a escravidaoe 0 apartheid - e seu acon-
tecimentofoi transformado,por meio daquelaobscuridade
peculiar aarte, em uma segundavinela.

Embora Morrison insistentemente repita no fim de Amada,
que "Esta nao e uma hist6ria para passaradiante", ela 0 faz
apenasa fim de gravar a eventonos reconditos mais profundos
de nossaamnesia,de nassainconsciencia.Quando a visibili-
dadehist6rica ja se apagou,quando0 presentedo indicativo
do testemunhoperde0 poderde capturar,at os deslocamentos
cia memoria e as indire\=oes da arte nos oferecern a imagem
de nossa sobrevivencia psiquica. Viver no mundo estranhOJ

encontrar suas ambivalencias e ambiguidades encenadasna
casa da fic\=aoJ ou encontrar sua separac;aoe divisao repre-
sentadas na obrd de arte, e tambem afirmar urn profundo
desejode solidariedadesocial: "Estou buscando0 encontro
quero 0 encontro... quero 0 encontro."

42



c A p T u L o

o ｃｏｍｲｗｍｉｾｾｏ COM AHORIA

I

Existe umapressuposi,aoprejudiciale autodestrutivade que
a teoria e necessariamente a linguagem de eUte dos que sao
privilegiadossociale culturalmente.Diz-seque0 lugardo critico
academicoe inevitavelmente dentro dos arquivos eUfocentricos
de um ocidente imperialista au neocolonial. Os dominioS

ollmpicos do que eerroneamente rotulado como "teoria pura"
sao tidos como eternamente isoladosdas exigenciase tragedias
hist6ricas dascondenados cia terra. Sera precisosempre polarizar
parapolemizar?Estaremospresosa umapolitica decombateonde
a ｲ･ｰｲ･ｳ･ｮｴ｡ｾ｡ｯ das antagonismos sociais e ｣ｯｮｴｲ｡､ｩｾ｢･ｳ

hist6ricas nao podem tomar autra forma senaoa do binarismo
teoriaversuspolitica' Podea metada Iiberdadedeconhecimento
ser a simples inversao cia rela\=ao opressore oprimido, centro e
periferia, imagem negativa e imagem positiva? Sera que nossa
unicasaidade tal dualismoe aado,aode umaoposicionalidade
implacavel au a ｩｮｶ･ｮｾ｡ｯ de um contra-mito originario da pureza
radical?Devera0 projetode nossaestelicaIiberacionistaserpara
semprepartedeumavisaoutopicatotalizantedoSere da Historia
que tenta transcender as ｣ ｯ ｮ ｴ ｲ ｡ ､ ｩ ｾ Ｖ ･ ｳ e ambivalencias que
constituem a propria estrutura da subjetividade humana e seus
sistemasde ｲ ･ ｰ ｲ ･ ｳ ･ ｮ ｴ ｡ ｾ ｡ ｯ cultural?

Entre 0 que e representadocomo "furto" e distor,aoda
"metateorizac;ao" europeia e a experiencia radical, engajada,
ativista da criatividade do Terceiro Mundo,l pode-sevel' uma
imagem especularCembora invertida em conteudo e inten-
,ao) daquela polaridade a-historica do seculo dezenove
entre Oriente e Ocidente que, em nome do progresso,desen-
cadeouas ideologiasimperialistas,de caraterexcludente,do



ell e do outro. Desta vez, 0 tenno "teoria crftica", geralmente
nao teorizado nem discutido, e definitivamente 0 Outro, uma
alteridadeque e insistentementeidentificadacom as divaga-
ｾ Ｖ ･ ｳ do critico eurocentricodespoiitizado.E possivel que a
causada arte e da critica radicaisseja melhordefendida,por
exemplo, por um inflamado professorde cinema que anuncia,
em urn ponto crucial do argumento: "Nao somos artistas,
somosativistas polfticos?" Ao obscurecer0 poder de sua propria
pra.tica na ret6rica da militancia, ele deixa de chamar atenc;ao
para 0 valor especificode uma politica de ｰ ｲ ｯ ､ ｵ ｾ ｡ ｯ cultural;
como esta faz das superficies da significac;ao cinematica as
basesda ｩ ｮ ｴ ･ ｲ ｶ ･ ｮ ｾ ｡ ｯ politica, ela da profundidadea iin-
guagemda critica sociale estende0 dominio da "politica" em
uma direc;ao que nao sera inteiramente dominada pelas
forps do controle economicoou social. As formas de
rebeliaoe ｭｯ｢ｩｬｩｺ｡ｾ｡ｯ popularsao freqiientementemais
subversivase transgressivasquando criadas atraves de praticas
culturais oposicionais.

Antes que eu seja acusadode voluntarismoburgues,prag-
matismoiiberal, pluraiismoacademicistae de todosos demais
"isrnos" sacadosa torto e a direito por aquelesque se opbem
da forma rnais severa ao teoricismo "eurocentrico" (derridea-
nismo, lacanianismo, p6s-estruturalismo.. .), gostaria de
esclarecer os objetivos de minhas questbes iniciais. Estou
convencido que, na linguagem da economia politica, e legiti-
mo representaras ｲ ･ ｬ ｡ ｾ Ｖ ･ ｳ de ･ ｸ ｰ ｬ ｯ ｲ ｡ ｾ ｡ ｯ e ､ｯｭｩｮ｡ｾ｡ｯ na
divisao discursiva entre Primeiro e Terceiro Mundo, entre Norte
e SuI. Apesarda ｡ ｬ ･ ｧ ｡ ｾ Ｖ ･ ｳ de uma ret6rica espiiria de "inter-
nacionalismo" por parte das multinacionais estabelecidase
redes de industrias da tecnologia de novas comunicac;6es,,as
circulac;6es de signos e bens que existem ficam presas nos
circuitos viciososdo superavit que ligam 0 capital do Prin1eiro
Mundo aos mercadosde trabalhodo Terceiro Mundo atraves
das cadeiasda divisao internacional do trabalho e das
diversas classesnacionais de intermediarios [compradorJ.
Gayatri Spivak esta certa ao concluir que e "para 0 bem do
capital preservar 0 teatro dos intermediarios em um cstado de
ｬ ･ ｧ ｩ ｳ ｬ ｡ ｾ ｡ ｯ trabalhistae ｲ･ｧｵｬ｡ｭ･ｮｴ｡ｾ｡ｯ ambientalrelativamente
primitivas". 2

Estou igualmenteconvencidode que, na iinguagem da
diplomacia internacional, ha urn crescimentoagudo de um
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novo nacionalismo anglo-americano que cada vez mais
articula seu poder econ6micoe militar em atos politicos que
expressamurn descasoneo-imperialista pela independencia
e autonomia de povose locais no Terceiro Mundo. Convemlem-
brar que a politica de "quintal" da America com ｲ ･ ｬ ｡ ｾ ｡ ｯ ao
Caribe e a America Latina, 0 coagulo patri6tico e 0 codice
patricio da campanhabritanica das ilhas Falkland ou, mais
recentemente, 0 triunfalismo das fon;as americanas e bri-
tanicas durante a Guerra do Golfo. Estou ainda convencido
de que essadominas;ao economica e polftica tern uma pro-
funda influencia hegemonicasabre as ordens de informas;ao
do mundo ocidental, sua mfdia popular e suas instituipSes e
academicosespecializados.Ate ai, nenhuma duvida.

o que exige maior discussaoese as "novas" linguagensda
crftica te6rica (semiotica, pos-estruturalista, desconstrucionista
e as demais)simplesmenterefletem aquelasdivisoesgeopo-
liticas e suas esferas de influencia. Serao os interesses da
teoria "ocidental" necessariamenteconiventes com a papel
hegemonicodo Ocidentecomobloco de poder?Nao passara
a linguagem da teoria de mais urn estratagemada elite aciden-
tal culturalmenteprivilegiada para produzir urn discurso do
Outro que ｲ ･ ｦ ｯ ｲ ｾ ｡ sua propria ･ ｱ ｵ ｡ ｾ ｡ ｯ conhecimento-poder?

Urn grandefestival de cinemano Ocidente'-mesmourn
evento alternativo au contracultural como a Congresso do
"Terceiro Cinema" de Edimburgo - Dunca deixa de revelar a
influencia desproporcionaldo Ocidentecomo forum cultural,
em todos os tres sentidosda palavra: como lugar de exibis;ao
e discussaopublica, como lugar de julgamentoe como lugar
de mercado. Urn fHme indiana sobre as agruras dos sem-teto
de Bombaimganha0 Festivalde Newcastle,0 queentaoabre
possibilidadesde amp!a ､ ｩ ｳ ｴ ｲ ｩ ｢ ｵ ｩ ｾ ｡ ｯ na india. A primeira
cobertura intensiva do desastrede Bhopal e feita para 0

Canal.Quatm.Um debateextensosobre as politicas e a
teoria do Terceiro Cinema aparecepela primeira vezem Screen,
publicado pelo British Film Institute. Urn artigo de arquivo
sabre a importante hist6ria do neotradicionalismo e do
"popular" no cinema indiano vern a luz em Framework.3

Entre os principais colaboradores para a desenvolvimento
do Terceiro Cinema como preceito e pratica estao diversos
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cineastas e crfticos que sao exilados au refugiados no
Ocidente e vivem de forma problematica, frequentemente
perigosa,as margens"esquerdas"de uma cultura liberal
eurocentrica e burguesa, Naa acho necessariaacrescentar
nomes au lugares individuais ou detalhar as razoes histaricas
pelas quais 0 Ocidentecarregae explora 0 que Bourdiell
denominaria seu capital simb6lico. Esta situac;;:ao epOl' c1emais
familiar; alem e1isso,nao enleu objetivo aqui estabeleceras
importantes distinc;oes entre diferentes situac;oesnacianais e
as variadas causas palfticas e hist6rias coletivas do exflio
cultural. Quero me situar nas margensdeslizantesdo deslo-
camento cultural - ista torna canfuso qualquer sentida
profundoou "autentico"de cultura "nacional" ou de intelec-
tual "organico" - e perguntarqual poderiaser a flln,ao de
uma perspectiva tearica compromctida, uma vez que 0 hi-
bridismocultural e histaricodo mundopas-colonialetomado
como lugar paradigmaticode partida.

Comprometidacom 0 que?Nesteestagioda argllmenta,ao
nao quero identificar nenhum"objeto" especificode lealda-
de polftica - 0 TerceiroMundo, a c1assetrabalhadora,a luta
feminista. Embora tal objetifica,aoda atividade polftica seja
crucial e devaembasarde forma significativa 0 debatepolitico,
ela nao ea (mica oPc;ao para aquelescrfticos ou intelectuais
que estaocomprometidos com a mudanc;a polftica progressiva
em direc;ao a uma sociedadesocialista. E urn sinal de matu-
ridadepolitica aceitarque haja muitasformasde escritapolitica
cujos diferentesefeitos sao obscurecidosquandose distin-
gue entre 0 "tearico" e 0 "ativista". Isso nao significa que 0

panfleto utilizado na organiza,aode uma greve seja pobre
em teoria, ao passo que urn artigo especulativa sobre a
teoria da ideologiadeva ter mais exemplosou aplica,oesprati-
cas. Ambos saoformas de discursoe nessamedidaproduzem,
mais do que refletem, seusobjetosde referencla.A diferenp
entre eles estaem suasqualidadesoperacionais.a panfleto
tern mll prop6sito exposit6rio e organizacional espedfico,
temporalmente preso ao acontecimento; a teoria da ideolo-
gia da sua contribui,ao para as ideIas e principios politicos
estabelecldosem que se baseia 0 direito a greve. a ultimo
aspecto nao justifica 0 primeiro e nem a precede necessaria-
mente. Eles existem lado a lado - um tomando 0 outro
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possivel- como a frente e 0 versode uma folha de papel,
para Usaf Ulna analogia semi6tica COillum no incomum coo-
texto da politica,

Minha ｰ ｲ ･ ｯ ｣ ｵ ｰ ｡ ｾ ｡ ｯ aqui e com 0 processo de "intervir
ideologicamente",comoStuartHall descreve0 papeldo "ima-
ginar" ou da ｲ ･ ｰ ｲ ･ ｳ ･ ｮ ｴ ｡ ｾ ｡ ｯ na pratica da politica em sua
ｲ ･ ｡ ｾ ｡ ｯ a ･ｬ･ｩｾ｡ｯ britanica de 19874 Para Hall, a ｮｯｾ｡ｯ de
hegemoniaimplica uma politica de identijicafiio do imagi-
nario. Esta ocupa um ･ ｳ ｰ ｡ ｾ ｯ disCUfSivQ que nao edelimitado
exclusivamentepela hist6ria da direita e nem pela da
esquerda. Ela existe de certo modo no intervalo entre essas
polaridades polfticas e tambem entre as divisoes comuns
entre teoria e pratica polftica. Esta abordagem, na leitura que
dela fa\=o, colDca-nosdiante de urn momenta, au movimento,
empolgantee negligenciadono "reconhecimento"da ｲ ･ ｬ ｡ ｾ ｡ ｯ

cia politica com a teoria, assim como confunde a divisao
tradicianal entre eIas. Tal movimento e iniciado ao vermos
que aquela ｲ ･ ｬ ｡ ｾ ｡ ｯ e determinadapela regra da materia-
lidade repetivel,queFoucaultdescrevecomo0 processopelo
qual as afirmac.;:oes de uma instituic.;:ao poclern ser transcritas
no discursode outra.' Apesardos esquemasde usoe ｡ｰｬｩ｣｡ｾ｡ｯ

que constituem urn campo de estabilizac.;:ao para a afirmativa,
qualquerｭ ｵ ､ ｡ ｮ ｾ ｡ nas ｣ ｯ ｮ ､ ｩ ｾ ｯ ･ ｳ de usae reinvestimentoda
afirmativa, qualquer ｡ ｬ ｴ ･ ｲ ｡ ｾ ｡ ｯ em seu campo de ･ ｸ ｰ ･ ｲ ｈ ｾ ｮ ｣ ｩ ｡

ou ｣ ｯ ｭ ｰ ｲ ｯ ｶ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｌ ou, na verdade, qualquer diferens;:a nos pro-
blemasa seremresolvidos,pode levar aemergenciade uma
nova afirmativa: a ､ｩｦ･ｲ･ｮｾ｡ do mesmo.

Em que formas hibridas, portanto, podera emergir uma
polftica da afirmativa te6rica? Que tensoes e ｡ｭ｢ｩｶ｡ｈｾｮ｣ｩ｡ｳ

marcamesselugar enigmaticode ondefala a teoria?Falando
em nome de alguma contra-autoridade ou do horizonte do
"verdadeiro"(no sentidofoucaultianodos efeitos estrategicos
de qualqueraparatoou dispositij), 0 empreendimentote6rico
tem de representara autoridadeantagonica(do podere/ou
conhecimento) que, em urn gesto duplamente inscrito, tenta
simultaneamente subverter e substituir. Nessa complicada
ｦ ｯ ｲ ｭ ｵ ｬ ｡ ｾ ｡ ｯ tentei indicar algo da fronteira e do local do
evento da crltica te6rica que nao contem a verdade (em
ｯ ｰ ｯ ｳ ｩ ｾ ｡ ｯ polar ao totalitarismo, ao "liberalismo burgues" ou
ao que quer que se suponhaser capazde reprimi-Ia),
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o "verdadeiro"e sempremarcadoe embasadopela ambiva-
lencia do pr6prio processode emergencia,pela produtividade
de sentidosque constr6i contra-saberes in media res, no ato
mesma do agonismo, no interior das termos de uma negocia.;;:ao
(ao inves de uma ｮ ･ ｧ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｉ de elementosoposicionaise an-
tagonisticos. As ｰ ｯ ｳ ｩ ｾ Ｖ ･ ｳ polfticas naG sao identifiC{iveis
simplesmentecomo progressistasau reacionarias, burguesas
au radicais, anteriormente ao ata cia critique engagee,au fora

dos termos e ｣ｯｮ､ｩｾＶ･ｳ de sua ｩ ｮ ｴ ･ ｲ ｰ ･ ｬ ｡ ｾ ｡ ｯ discursiva.J
nessesentido que 0 momenta hist6rico de ac;ao polftica cleve
ser pensadocomo parte cia hist6ria cia forma de sua escrita.
Nao pretendoafirmar 0 6bvio: que nao existesaber- polftico
au outro - exterior a representac;;:ao. Pretendo, isso sim,
sugerirquea dinamicada escritae da textualidadeexige que
repensemosa l6gica da causalidadee da ､ ･ ｴ ･ ｲ ｭ ｩ ｮ ｡ ｾ ｡ ｯ atra-
vesdas quais reconhecemosa "politico" como uma forma de
cllculo e ac;;:ao estrategica dedicada a transformac;;:ao social.

A pergunta"0 que deve ser feito?" tem de reconhecera
forc;;:a cia escrita, sua metaforicidacle e seu discurso ret6rico,
como matriz produtiva que define 0 "social" e 0 torna

disponivel como objetivo da e para a ｡ｾ｡ｯＮ A textualidade
nao e simplesmenteuma expressaoideol6gica de segunda
ordemou um sintomaverbalde um sujeitopolitico pre-dado.
Que 0 sujeito politico - como de fato a materiada politica
- e um evento discllrsivo pode-sever de forma mais clara
que em qualqueroutro lugar em um texto que tem tido uma
inflllencia formativa sobre 0 discllrso socialista e c1emocratico
do Ocidente- 0 ensaiode Mill, "Oa Liberdade".Seucapitulo
crucial, "Da Liberdade de Pensamentoe DiscuSS30", e urna
tentativa de definir 0 juizo politico como 0 problema de
encontrarumaforma de ret6ricapublicacapazde representar
"contelidos" politicos diferentes e opostos nao como
princfpios pre-constitufdos a priori, mas como uma troca
discursiva dial6gica, uma negocia\=3o de termos na
continuidade do presente da enuncia\=ao cia afirmativa
poHtica. 0 que e inesperadoe a sugestaode que lima crise
de identifica\=ao e inaugurada na performance textual que
apresenta uma certa "diferen\=a" no interior cia significa\=ao
de qualquer sistema politico isolado, anteriormenteao
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estabelecimentodas ､ ｩ ｦ ･ ｲ ･ ｮ ｾ ｡ ｳ substanciais entre as ｣ ｲ ･ ｮ ｾ ｡ ｳ

politicas. Urn sabers6 podese tornar politico atravesde urn
processoagrtostico: dissenso,alteridade e outridade sao as
｣ｯｮ､ｩｾＶ･ｳ discursivas para a ｣ｩｲ｣ｵｬ｡ｾ｡ｯ e 0 reconhecimento
de urn sujeito politizado e uma "verdade"publica:

[Sel as oponentesde todas as verdades importantes nao exisrem,
e indispensavel imagina-Ios... [Ele) deve sentir roda a forp da
dificlIldade que a verdadeira visao da quesrao rem de enfrentar
e resolver; do-contrario, jamais ira se apropriar rea/menteda
porriio de verdadequerefuta e removeaque/adijicu/dade... Sua
conclusao pode ser vcrdadeira, mas rambem pode ser falsa,
pelo que sabem: eles nunca se colocaram na posifiio mental
daqueles que pensam diferenremente deles... e consequenre-
mente nao conhecem,em nenhllm sentido proprio da expressao,
a doutrina que elespropriosprofessam6 (grifos meus).

E verdadeque a "racionalidade"de Mill permite, ou requer,
tais formas de conten,aoe contradi,aode modo a sublinhar
sua visao da propensao inerentemente progressista e evoluti-
va do jUlzo humano. Osto permite que as ｣ ｯ ｮ ｴ ｲ ｡ ､ ｩ ｾ Ｖ ･ ｳ sejam
resolvidase tambern gera uma sensa,aode "verdadeinteira"
que reflete a ｩｮ｣ｬｩｮ｡ｾ｡ｯ natural, organica, da mente huma-
na.) E tambemverdadeque Mill semprereserva,tanto na
sociedadecomo em sua ｡ ｲ ｧ ｵ ｭ ･ ｮ ｴ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｌ 0 ･ｳｰ｡ｾｯ neutro irreal
da Terceira Pessoacomo representante do "povo", que pre-
sencia 0 debate a partir de uma "distancia epistemol6gica" e
tira dar uma conclusaorazoavel. Mesmo assim, em sua tenta-
tiva de descrever0 politico como uma forma de debatee
di;jlogo - como0 processode ret6ricapublica- queI' cruci-
almentemediadapor essafaculdadeambivalentee antag6nica
de uma "imagina,ao"politica, Mill excede0 sentidomimetico
usualdo embatede ideias.Ele sugerealgo muito mais dial6-
gico: a percep,aoda ideia politica no ponto ambivalenteda
ｩ ｮ ｴ ･ ｲ ｰ ･ ｬ ｡ ｾ ｡ ｯ textual, sua emergencia atraves de uma forma
de proje,aopolitica.

ReIer Mill atravesdas estrategiasde "escrita" que sugeri
revela que nao se podeseguirpassivamentea linha de ar-
gumenta,aoque passapela l6gica da ideologiaopositora.0
processotextual de antagonismo polftico inicia urn processo
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contradit6rio de leitura nas entrelinhas; 0 agentedo discurso
torna-se, no momento mesmoda ･ｮｵｮ｣ｩ｡ｾＳＮｯＬ 0 objeto proje-
tado, invertido, do argun1ento, voltado contra si pr6prio. E
apenas, insiste Mill, ao adotar efetivaInente uma ｰ ｯ ｳ ｩ ｾ ｡ ｯ

mental de antagonistae enfrentara ｦｯｲｾ｡ deslocadorae des-
centradoradaqueladificuldade discursiva que a Ｂｰｯｲｾ｡ｯ de
verdade" politizada e produzida.Trata-sede uma dinamica
diferenteda etica da toleranciana ideologia liberal, que tem
de imaginal' a ｯｰｯｳｩｾ｡ｯ a fim de conte-la e comprovar sell
relativismo au humanismoesclarecido.Ler Mil! a contrapelo
sugere que a polftica s6 pode tornar-se representativa, urn
discursoverdadeiramentepublico, atravesde uma quebrana
ｳ ｩ ｧ ｮ ｩ ｦ ｩ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ do sujeito da ｲ･ｰｲ･ｳ･ｮｴ｡ｾ｡ｯＬ atraves de uma am-
bivalenciano ponto de ･ ｮ ｵ ｮ ｣ ｩ ｡ ｾ ｡ ｯ de uma politi ca.

ｾ Escolhi demonstrara importanciado ･ ｳ ｰ ｡ ｾ ｯ da escritae a
problematicada ｩ ｮ ｴ ･ ｲ ｰ ･ ｬ ｡ ｾ ｡ ｯ no pr6prio cerne da ｴ ｲ ｡ ､ ｩ ｾ ｡ ｯ

liberal, pais e ai que a mito da "transparencia"do agente
humanoe aracionalidadeda ｡ ｾ ｡ ｯ politica seafirmamde forma
mais vigorosa. Apesar das alternativas poHticas mais radicais
da direita e da esquerda,a visao popular e consensualdo
lugar do individuo em ｲ ･ ｬ ｡ ｾ ｡ ｯ ao social e ainda substancial-
mente pensadae vivida em termos eticos moldados pOl' cren-
ｾ ｡ ｳ liberais. a que a aten):3.o a ret6rica e aescrita revela ea
ambivalenciadiscursiva que torna "0 politico" passive!. A
partir dessaperspectiva,a problematicado juizo politico nao
podeserrepresentadacomoum problemaepistemol6gicode
aparenciae realidade,de teoria e pratica au de palavra e
coisa.Ela tampoucopodeserrepresentadacomoum problema
dialetico ou uma contradi):3.o sintomatica constitutiva da
materialidade do "real", Ao contrario, tornamo-nos dolorosa-
mente conscientesda ｪ ｵ ｳ ｴ ｡ ｰ ｯ ｳ ｩ ｾ ｡ ｯ ambivalente,da perigosa
ｲ ･ ｬ ｡ ｾ ｡ ｯ intersticial do factual e do projetivo e, alem disso, da
fun):3.o crucial do textual e do ret6rico. Sao essasvicissitudes
do movimento do significante, na ｦ ｩ ｸ ｡ ｾ ｡ ｯ do factual e no
fechamento do real, que assegurama eficacia do pensamento
estrategiconos discursosda Realpolitik. Eessevaivem, esse
jort/da do processosimb6lico de ｮ ･ ｧ ｯ ｣ ｩ ｡ ｾ ｡ ｯ politica, que
constitui uma polftica da interpelac;ao. Sua importancia vai
alem da ､ ･ ｳ ･ ｳ ｴ ｡ ｢ ｩ ｬ ｩ ｺ ｡ ｾ ｡ ｯ do essencialismoau do logocen-
trismo de uma ｴ ｲ ｡ ､ ｩ ｾ ｡ ｯ politica recebida,em nome de uma
flexibilidade abstratado significante.
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Urn discurso crftico nao produz urn novoobjeto, uma nova
meta ou saberpolitico que seja um simplesreflexo mimetico
de urn princfpio polftico au comprometimento tearico a
priori. Nao deveriamosexigir dele uma pura teleologia da
analise pela qual a prindpio anterior esimplesmenteaumen-
tado, sua racionalidade harmoniosamentedesenvolvida,sua
identidade COIno socialista au materialista (eln oposi.-;ao a
neoimperialista ou humanista) consistentementeconfirmada
em cadaestagiooposicionalda argumenta,ao.Tal idealismo
politico pre-fabricadopode ser um gesto de grandefervor
individual, mas falta-Ihe a no,ao mais profunda, ainda que
perigosa,daquilo que acompanhaa passagem da hist6ria no
discurso te6rico. A linguageln da critica e eficiente nao por-
que mantem eternamente separadosas termas do senhor e
do escravo, do mercantilista e do marxista, mas na medida
em que ultrapassaas basesde oposi,aodadas e abre um
espa,ode tradu,ao:um lugar de hibridismo, parase falar de
forma figurada, ondea constru,aode um objeto politico que
e novo, nem um e nem outro, aliena de modo adequado
nossasexpectativas poIrticas, necessariamente mudando as
praprias formas de nosso reconhecimento do momenta da
politica. 0 desafioresidena concep,aodo tempo da a,aoe
da compreensaopoliticas como descortinadorde um espa,o
quepodeaceitare regulara estruturadiferencialdo momen-
ta da interven.-;ao sem apressar-seem produzir uma unidade
do antagonismoau contradi.-;ao social. Este e urn sinal de que
a hist6ria esta acontecendo- no interior das paginas da
teoria, no interior dos sistemase estruturas que construfmos
para figurar a passagemdo hist6rico.

Quandofalo de negociafiio em lugar de negafiio, quero
transmitir uma temporalidade que torna possfvel concebera
articulas;ao de elementosantag6nicosou contraditorios: uma
dialetica sem a emergencia de uma Hist6ria teleol6gica au
transcendente,situadaalem da forma prescritiva da leitura
sintomatica, em que as tiques nervososasuperffcie da ideo-
logia revelam a "contradis;ao materialista real" que a Hist6ria
encarna. Em tal temporalidade discursiva, a evento da teoria
torna-se a negociafiio de instancias contradit6rias e antago-
nicas, que abrem lugares e objetivos hibridos de luta e
destroemas polaridadesnegativasentre 0 sabere seusobjetos
e entre a teoria e a razao pratico-polftica. 7 Se argumentei
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contra uma divisao primordial e pre-visionaria de direita au
esquerda, progressista au reacionaria, foi apenas para
sublinhar a differance totalmentehist6rica e discursiva
entreas dais p610s.Nao gostariaque minha no,aode nego-
cia,ao fosse confundidacom alguma no,aosindicalistade
reformismo porque nao eessea olvel polftico que esta sendo
exploradoaqui. Com a palavra negocia,ao,tento chamaI' a
atens;:ao para a estrutura de iterafiio que embasa as movi-
mentos politicos que teotam articular elementosantagonicos
e oposicionais sem a racionalidade redentora da superas;:ao
dialetica au da transcendencia.B

A temporalidade da negocias;:aoau tradw;ao
J

como eu a
esbocei, tern duas vantagens principais. Primeiro, ela reco-
nhecea liga,aohist6rica entrea sujeito e a objeto da critica,
de modo que nao possa haver uma oposi,aosimplista,
essencialista,entre a falsa conceps;:aoideo16gicae a verdade
revolucionaria. A leitura progressistaecrucialmente determi-
nada pela situas;:ao antagonica ou agonfstica em sij eeficiente
porque usa a mascara subversiva, confusa, da calTIuflagem e
nao aparece como um puro anjo vingador pronunciando a
verdadede uma historicidaderadical e da pura oposicionali-
dade.Se temosconscienciadestaemergencia(e nao origem)
heterogenea da crftica radical, entao - e este emeu segundo
ponto - a ｦｵｮｾ｡ｯ da teoria no interior do processo polftico
se torna dupla. Ela nos chama aten,aopara a fato de que
nossos referentes e prioridades polfticas - 0 povo, a comu-
nidade,a luta de classes,0 anti-racismo,a diferen,ade generas,
a ｡ｦｩｲｭ｡ｾ｡ｯ de uma perspectiva antiimperialista, negra au
terceira - nao existem com um sentido primordial, natura-
lista. Tampouco refletem urn objeto politico unitario au
hornogeneo. Eles s6 fazem sentido quando vern a ser cons-
trufdos nos discursos do feminismo, do rnarxisrno, do terceiro
cinema,au do quequerqueseja,cujosobjetosde prioridade
- dasse, sexualidade ou "a nova etnicidade" - estao sempre
em tensao hist6rica e filos6fica au em referenda cruzada corn
outros objetivos.

De fato, toda a hist6ria do pensamentosocialista que
procura "renovar e melhorar" parece ser urn processo diferente
de articula,ao de prioridades, cujos objetos politicos
poden1 ser recalcitrantes e contradit6rios. Dentro do marxismo
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contemporaneo, por exemplo, observa-sea continua tensao
entre a fao;ao inglesa, hUInanista, trabalhista e as tendencias
"teoricistas", estruturalistas, da nova esquerda, Dentro do
feminismo, ha de novo uma diferenc;;:a marcante de enfaseentre
a ｴｲ｡､ｩｾ｡ｯ psicanalitica/semi6ticae a ｡ｲｴｩ｣ｵｬ｡ｾ｡ｯ marxistade
genero e classeatraves de uma teoria de interpelas;:ao cultu-
ral e ideol6gica. Apresenteiessas､ ｩ ｦ ･ ｲ ･ ｮ ｾ ｡ ｳ em pinceladas
rapidas, usando muitas vezesa linguagem da polemica, para
sugerirque cacla ｰ ｯ ｳ ｩ ｾ ｡ ｯ esempreurn processode ｴ ｲ ｡ ､ ｵ ｾ ｡ ｯ

e transferenciade sentido.Cadaobjetivo econstruidosobre
o ｴｲ｡ｾｯ daquelaperspectivaque ele rasura;cadaobjeto poli-
tico edeterminado em relas;:ao ao outro e deslocadono mes-
Ino ato cdtico. Quase sempre essasquestoes te6ricas sao
peremptoriamente transpostas para termos organizacionais e
representadas como sectarismo, Estou sugerindo que tais
contradic;;:oes e conflitos, que freqiientemente distorcem as
ｩ ｮ ｴ ･ ｮ ｾ Ｖ ･ ｳ politicas e tornam complexae dificil a questaodo
comprometimento, estao enraizadas no processo de tradu-
ｾ ｡ ｯ e deslocamentoemque 0 objetoda politica estainscrito.
o efeito nao e uma estaseou um solapamentoda vontade, E,
ao contrario, 0 n10tor da negociac;;:aopolftica e das diretrizes
democraticas socialistas, que exigem que questoesde orga-
nizac;;:ao sejam teorizadas e que a teoria socialista seja "orga-
nizada",parquenaahd comunidadeau massadepessaascuja
historicidadeinerente, radical, emita assinaiscarretas.

Essaenfasedadaa ｲ･ｰｲ･ｳ･ｮｴ｡ｾ｡ｯ do politico, a constru-
ｾ ｡ ｯ do discurso, e a ｣ｯｮｴｲｩ｢ｵｩｾ｡ｯ radical da ｴ ｲ ｡ ､ ｵ ｾ ｡ ｯ da
teoria. Sua vigilancia conceitual nunca permite haver uma
identidade sitnples entre 0 objetivo polftico e seusmeios de
ｲ ･ ｰ ｲ ･ ｳ ･ ｮ ｴ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｎ Essaenfasedadaa necessidadede heteroge-
neidadee a dupla ｩ ｮ ｳ ｣ ｲ ｩ ｾ ｡ ｯ do objetivo politico naoea mera
ｲ ･ ｰ ･ ｴ ｩ ｾ ｡ ｯ de lima verdadegeral sobre0 discursointroduzida
no campo polftico, Recusaruma l6gica essencialistae um re-
ferente mimetico a representac;;:ao polftica e um argumento
forte, baseadoem principios, contra 0 separatismopolitico
de qualquer｣ ｯ ｬ ｯ ｲ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｌ eliminando0 moralismoqlle normal-
mente acompanha tais reivindicac;;:oes. Nao ha, literal e figu-
rativamente, ･ ｳ ｰ ｡ ｾ ｯ para 0 objetivo politico unitario ou
organico que possa afrontar a nos;:ao de uma comunidade
socialista de interessese articulas;:ao.
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Na Gra-Bretanha, nos anos oitenta, nenhuma Iuta politica
pelos valores e tradi,besde uma comunidadesocialistafoi
mais poderosae sustentou-sede forma mais tocantedo que a
greve dos mineirosde 1984-1985,Os batalhbesde cifras mo-
netaristas e previs6essobre a lucratividade das minas foram
escancaradamentedispostos contra os mais ilustres padr6es
do movimento trabalhistabritanico, as comunidadescultu-
rais mais coesasda c1assetrabalhadora,A escolhaera c1ara-
mente entre 0 mundo em ascensaodo novo executivo urba-
no da era Thatchere uma longa historia do trabalhador,ou
pelo menos era assim que a ｳｩｴｵ｡ｾ｡ｯ era vista peIa esquerda
tradicional e pela nova direita. Nessestermos de classe,as
mulheresmineirasenvolvidasna greveforam aplaudidaspelo
papel her6ico de apoio que representaram, por sua resisten-
cia e iniciativa. Mas ° impulso revolucionario, ao que parece,
pertenciaseguramenteao homemda c1assetrabalhadora,Foi
entao que, para comemorar 0 primeiro aniversario da greve,
Beatrix Campbell,no jomal Guardian, entrevistouum grupo
de mulheresque tinham estadoenvolvidas na greve, Ficou
claro que sua experiencia da Iuta hist6rica, sua compreensao
da escolhahistoricaa ser feita, era surpreendentementedife-
rente e mais complexa. Seustestemunhosnao se restringiam
simplesmenteou unicamenteas prioridadesda politica de
c1asseou as historias da luta industrial. Muitas das mulheres
｣ ｏ ｬ ｮ ･ ｾ ｡ ｲ ｡ ｭ a questionar seus papeis dentro cia familia e da
comunidade - as duas instituic;oes centrais que articulavam
os sentidose costumesda tradit;iio dasclassestrabalhadoras
em torno das quais girava a batalha ideologica, Algumas
desafiavamos simbolose autoridadesda cultura que lutavam
para defender.Outrasdesestruturavamos lares que haviam
lutado para manter. Para a maioria delas nao havia retorno,
nenhumavolta aos "velhos bons tempos", Seria simplista
sugerir que essaconsideravelmudanc;a social era uma deser-
,ao da luta de classesou que era um repudio da politica de
classede uma perspectivasocialista-feminista.Nao existever-
dadepolitica ou social simplesa ser aprendida,pois nao ha
representac;ao unitaria de uma agencia polftica, nenhuma
hierarquiafixa de valorese efeitos politicos,

Meu exempIo tenta evidenciar a importancia do mQInento
hibrido de mudanppolitica, Aqui 0 valor transformacional
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da ｭｵ､｡ｮｾ｡ reside na ｲ･｡ｲｴｩ｣ｵｬ｡ｾ｡ｯＬ ou ｴ ｲ ｡ ､ ｵ ｾ ｡ ｯ Ｌ de elementos
que naosao nema Um Ca classetrabalhadoracomo unidade)
nema Outro Cas politicas de genero) masalga a mais, que
contesta os termos e territ6rios de ambos. Ha uma negocia-
ｾ ｡ ｯ entre genero e dasse,em que cada ｦ ｯ ｮ ｮ ｡ ｾ ｡ ｯ enfrenta as
fronteiras desiocadase diferenciadasde sua representa,ao
como grupo e os lugares enunciativos nos quais os limites e
limita,oesdo podersocial saoconfrontadosem uma rela,ao
agonistica. Quando se sugere que 0 Partido Trabalhista
Britanico deveria procurar produzir uma ｡ ｬ ｩ ｡ ｮ ｾ ｡ socialista
entre forps progressistasque estaoamplamentedispersase
distribuidaspor um espectrode classe,cultura e forps ocu-
pacionais- sem uma ｮ ｯ ｾ ｡ ｯ unificadora da dasseem si - 0

tipo de hibridismo que tentei identificar esta sendo reco-
nhecido como uma necessidadehist6rica. Precisamosde uma
articula,aoum poucomenospiegasdo principio politico Cem
torno de classee na,ao)e de uma dosemaior do principio
de negociar;iio politica.

Esta parece ser a questao te6rica no cerne cia argumenta-
,aode StuartHall a favor da constru,aode um bloco de po-
del' contra-hegen16nico,atravesdo qual urn partido socialista
pudesseconstruir sua maioridade, seu eleitorado; 0 Partido
TrabalhistapoderiaCin)concebivelmentemelhorara sua ima-
gem. as trabalhadoresdesempregados,temporarios,semi-
especiaiizadose nao especializados,homens e mulheres, os
sub-empregados,os negros, as classesinferiores: essessignos
da fragmenta,aode c1assee do consensocultural represen-
tam tanto a experiencia hist6rica das divisoes sociais con-
temporaneascomo uma estrutura de heterogeneicIadesobre
a qual se poderiaelaboraruma alternativate6rica e politica.
ParaHall, 0 imperativoeconstrulr urn novo bloco social de
constituintes diversos atravesda ｰｲｯ｣ｉｵｾ｡ｯ de uma forma de
identifica<;ao simb6lica que resultaria em uma vontade cole-
tiva. a Partido Trabalhista,com seu desejode restaurarsua
imagem tradicionalista - baseadano sindicalismo, na classe
trabalhadora,no homem branco - nao e suficientemente
hegemonico,escreveHall. Ele esta certo; 0 que permanece
sem resposta e se 0 racionalismo e a intencionalidade que
impelem a vontade coletiva sao compatfveis com a lingua-
gem da imagemsimb6lica e da iclentidadefragmentariaque
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representa,paraHall e para0 par"hegemonia/contra-hegemonia",
a questaopolitica fundamental.Sera possivelhaversuficiente
hegemonia em outro sentido que nao seja 0 fato de que lima
maioria de dais ｴ ･ ｲ ｾ ｯ ｳ elegerapara n6s urn governo socialista?

E por meio da interven,aona argumenta,aode Hall que
as necessidadesde negocias;:ao se revelam. 0 interesse da
posis;:ao de Hall reside em seu reconhecimento l notavel para
a esquerda britanica, de que, embora influentes, "as interes-
ses materiais pOl' si 56 nao tern necessariamenteuma filiac;ao
a classes".9 Essa ideia tem dais efeitos significativos. Ela per-
mite a Hall ver as agentesda mudaw;a politica como sujeitos
descontfnuos, divididos, presos a identidades e interesses
conflitantes.Alem disso, no nivel hist6rico de uma popula-
,ao thatcherista,ele afirma que as formas divisionarias de
ｩ ､ ･ ｮ ｴ ｩ ｦ ｩ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ ｊ rnais do que as solidarias, sao a regra, resul-
tandoem indecidibilidadese aporiado juizo politico. 0 que
vern em prilneiro lugal' para urna trabalhadora? Qual de suas
identidades e a que determina suas escolhas pollticas? As
respostasa tais questoesse manifestam, de acordo com Hall,
na ､ ･ ｦ ｩ ｮ ｩ ｾ ｡ ｯ ideo16gicade interessesmaterialistas,um pro-
cessode identifica,aosimb6lica alcanpdoatravesde uma
tecnologia politica de criar imagensque produz hegemoni-
camenteum bloco social de direita ou de esquerda.Nao apenas
o bloca social eheterogeneocomo, a meu vel', a trabalha da
hegemaniaeelc mesmo0 processode iterac;ao e diferenciaC;ao.
Ele dependeda ｰ ｲ ｯ ､ ｵ ｾ ｡ ｯ de imagensalternativasou antago-
nicas que saosempreproduzidaslado a lado e em competi-
c;ao umas com as outras. E essanatureza paraleIa, essa pre-
senc;a parcial, au metonfmia do antagonismo, e suas signifi-
｣ ｡ ｾ ｯ ･ ｳ efetivasque dao sentido(Iiteralmente)a uma politica
da luta comoluta de identifica>;oese aguerra de ｰ ｯ ｳ ｩ ｾ Ｖ ･ ｳ Ｎ

E, portanto,problematicopensarnela como tendosido rele-
gadaa uma imagemda vontadecoletiva.

A hegemonia requer a iterac;ao e a alteridade para ser
efetiva, para procluzir ｰ ｯ ｰ ｵ ｬ ｡ ｾ Ｖ ･ ｳ politizaclas: 0 bloco
simb6lico-social (nao homogeneo)precisa reprcsentar-seem
uma vontade coletiva solidaria - lima imagem moderna do
futuro - seaquelaspopulac;6esquiserem produzir urn governo
progressista. Ambas podem ser necessarias,mas uma nao
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decorre facilmente da outra, pois em cada casu 0 modo de
ｲ ･ ｰ ｲ ･ ｳ ･ ｮ ｴ ｡ ｾ ｡ ｯ e a temporalidadesaodiferentes.A ｣ｯｮｴｲｩ｢ｵｩｾ｡ｯ

da ｮ･ｧｯ｣ｩ｡ｾ｡ｯ e trazer a tona 0 "entre-lugar" desseargumento
crucial; ele nao e autocontradit6rio, mas apresenta,de forma
significativa, no processo de sua discussao, os problemas
de julzo e ｩ､･ｮｴｩｦｩ｣｡ｾ｡ｯ que embasam0 ･ｳｰ｡ｾｯ politico de
sua ･ ｮ ｵ ｮ ｣ ｩ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｎ

POI' enquanto, a ato de ｮ ･ ｧ ｯ ｣ ｩ ｡ ｾ ｡ ｯ sera apenasinterroga-
t6rio. Poderao essessujeitos divididos e essesmovimentos
sociais diferenciados, que mostram formas ambivalentes e
divididas de ｩ ､ ･ ｮ ｴ ｩ ｦ ｩ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｌ serem representados em Ulna
vantade coletiva em que ecoaclaramente a ｨ･ｲ｡ｮｾ｡ iluminis-
ta de Gramsci e seu racionalismo?lO De que forma a linguagem
da vontade concilia as vicissitudesde sua ｲ ･ ｰ ｲ ･ ｳ ･ ｮ ｴ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｌ sua
｣ ｯ ｮ ｳ ｴ ｲ ｵ ｾ ｡ ｯ atraves de uma maioridade simb6lica onde os des-
possuldosse identificam a partir da ｰ ｯ ｳ ｩ ｾ ｡ ｯ das pessoasde
posses?Como construir uma polftica baseadanessedesloca-
mento do afeto ou na ･ ｬ ｡ ｢ ｯ ｲ ｡ ｾ ｡ ｯ estrategica(Foucault),em
que 0 posicionamentopolitico e, de modo ambivalente, fun-
dadoem uma ･ ｮ ｣ ･ ｮ ｡ ｾ ｡ ｯ de fantasiaspolfticas que requerem
passagensrepetidas pelas fronteiras diferenciais entre urn
bloco simb6lico e urn outro e as ｰ ｯ ｳ ｩ ｾ Ｖ ･ ｳ disponlveis para
cada urn? Se for assim, como fixar entao a contra-imagem da
hegemoniasocialistade forma a refletir a vontadedividida, a
ｰｯｰｵｬ｡ｾ｡ｯ fragmentada?Se a estrategiada hegemoniae, lite-
ralmente, insignificavel sem a ｲ･ｰｲ･ｳ･ｮｴ｡ｾ｡ｯ metonfmica de
sua estrutura agonfstica e ambivalente de ｡ ｲ ｴ ｩ ｣ ｵ ｬ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｌ como
poderia a vontade coletiva estabilizar e unificar sua interpe-
ｬ ｡ ｾ ｡ ｯ comoagenciade representar;:iio,comorepresentantede
urn povo? Como evitar a mistura au ｳ ｵ ｰ ･ ｲ ｰ ｯ ｳ ｩ ｾ ｡ ｯ de ima-
gens, a tela dividida, a incapacidade de sincronizar som e
imagem?Talvezprecisemosmudara linguagemocularda ima-
gem para falar de ｩ ､ ･ ｮ ｴ ｩ ｦ ｩ ｣ ｡ ｾ Ｖ ･ ｳ au ｲ ･ ｰ ｲ ･ ｳ ･ ｮ ｴ ｡ ｾ Ｖ ･ ｳ sociaise
polfticas de um povo. Vale lembrarque Laclau e Mouffe vol-
taram-separaa linguagemda textualidadee do discurso,para
a differancee as modalidadesenunciativas,na tentativade
entendera estruturada hegenomia]JPaul Gilroy tambemse
refere it teoria da narrativa de Bakhtin quandodescrevea
｡ｴｵ｡ｾ｡ｯ de culturas negras expressivascomo tentativa de
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transformara ｲ･ｬ｡ｾ｡ｯ entre atar e multidao "em rituais
dial6gicosde modoqueos espectacloresaclquirampapelativo
de participantesnos processoscoletivos que sao as vczes
catarticose que podem simbolizar au mesmo erial' uma
comunidacle"12(grifo meu).

Tais negociac;6esentrepolftica e teoria tornamimpassive!
pensar0 lugar do te6rico como uma metanarrativaque pede
lima forma mais total de generalidade.Tampollcoe passlvel
reivindicar uma certa distanciaepistcmol6gicafamiliar entre
o tempoe lugardo intelectuale do ativista, comosugereFanon
quandoobservaque "enquantoas politicos situamsua ｡ ｜ Ｇ ｾ ｬ ｯ

eIn acontecimentosdo lTIOinento, as homensde cultura se
posicionamno canlpo cia hist6ria".13 E precisamenteesse
popularbinarismoentreteoria e polftic3, cuja basefundacional
e uma visao do sabercomogeneralidadetotalizantee da vida
cotidianaCOlno experiencia,subjetividadeou falsa conscien-
cia, que eu tentei apagar.E uma ､ ｩ ｳ ｴ ｩ ｮ ｾ ｡ ｯ com a qual ate
mesmoSartreconcordaquandodescrcve0 intelectual C0111-

prometidocomo sendo0 tearico do conhecimentopratico,
cujo criterio clefinidor e a racionalidadee cujo projelo
priIneiro ecombatera irracionalidadeda ideologia.14 A partir
da perspectivacia negocia,aoe cia tradu,ao,contra Fanone
Sartre, nao pode haver clausura discursiva final da teoria.
Ela nao se fecha a priori no polftico, mesmoque se possam
ganharou perder batalhaspelo poder-sabercom grancles
resultados.0 corolarioeque nao ha ato final ou primeiro de
ｴ ｲ ｡ ｮ ｳ ｦ ｯ ｲ ｭ ｡ ｾ ｡ ｯ social Cou socialista) revolucionaria.

Espero que tenha ficado claro que esseapagamentocia
fronteira tradicional entre teoria/polftica, e minha resisten-
cia a en-clausurado tearico, quer seja lido negativamentc
como elitismo ou positivamentecomo supra-racionalidadc
radical, nao dependemda boaou ma-fe do agenteativista OLl

clo agentprovocateurintelectual. Estou preocupadoprinci-
palmentecom a ･ｳｴｲｵｴｵｲ｡ｾ｡ｯ conceitualdos termos - 0 tea-
ric% polftico - queembasamumaseriede clebatesem tor-
no do lugar e do tempoclo intelectualcomprometido.Defen-
do, portanto, uma certa relas;:aocom 0 saberque considero
crucial na ･ ｳ ｴ ｲ ｵ ｴ ｵ ｲ ｡ ｾ ｡ ｯ de nossaidcia a respeitodo que pode
ser 0 objeto da teoria no ato de determinarnossosobjetivos
politicos especfficos.
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a que esta em jogo quandose chama a teoria critica de
"ocidental"? Essa e, obviamente,uma designa,aode poder
institucional e eurocentrismo ideo16gico. A teoria critica
frequentemente trata de textos no interior de tradic;6es e
condi,oesconhecidasde antrapologiacolonial, sejaparauni-
versalizar seu sentido dentro de seu proprio discurso acade-
mica e cultural, seja para aguc;ar sua crftica interna do signa
logocentrico ocidental, do sujeito idealista ou mesmodas
ilusoes e delusoesda sociedadecivil. Esta e uma manobra
familiar do conhecimento tearico, oode, tcndo-se aberto 0

abismo da diferen,a cultural, urn mediadorou metafora da
alteridadedevera conter os efeitos da diferen,a. Para que
seja institucionalmente eficiente como disciplina, deve-se
garantir que 0 conhecimentoda diferenp cultural exclua 0

Outroj a ､ｩｦ･ｲ･ｮｾ｡ e a alteridade tornam-se assim a fantasia
de urn certo espa,ocultural ou, de fato, a certezade uma
forma de conhecimento te6rico que desconstrua a "vantagem"
epistemologicado ocidente.

De forma mais significativa, 0 lugar da diferen,a cultural
podetornar-semerafantasmade umaterrivel batalhadisciplinar
na qual ela proprianaotera espa,oou poder.a despotaturco
de Montesquieu,0 Japaode Barthes,a China de Kristen, os
indios nhambiquarade Derrida, os pagaosde Cashinahuade
Lyotard, todossaopartedestaestrategiade conten,aoonde 0

Outro texto continua sempre sendo 0 horizonte exegeticoda
diferen,a,nunca0 agenteativo da articula,ao.a antrae citado,
mencionado, emoldurado, iluminado, encaixado oa estrategia
de imagem/contra-imagemde urn esclarecimentoserial. A
narrativae a politica cultural da diferen,atornam-se0 circulo
fechado da interpreta,ao.a antraperdeseupoderdesignificar,
de negar, de iniciar seu desejo historico, de estabelecerseu
pr6prio discurso institucional e oposicional. Embora 0

conteudode uma Uautra" cultura passaser conhecidode forma
impecavel,embaraela sejarepresentadade forma etnocentrica,
e seu local enquantofechamentodas grandestearias, a
exigencia de que, em termos analfticos, ela seja sempre a born
objeto de conhecimento,0 docil corpo da diferens;a, que
repraduzumarela,aodedomina,aoe quee acondena,aomais
seria dos poderes ｩ ｮ ｳ ｴ ｩ ｴ ｾ ｣ ｩ ｯ ｮ ｡ ｩ ｳ da teoria crftica.

INSTITUTO DE ｰｾＺＺＬＢＡ ｾｇＡＮＢ - UFRGS
BIBLlOL:.L'':I
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Ha, no entanto, uma distin<;ao a ser feita entre a hist6ria
institucional cla teoria critica e seu potencial conceitual para
a mudanpe a inova,ao,A critica queAlthusserfaz da estru-
tura temporal da totalidade expressiva hegeliano-marxista,
apesarde suaslimita,oesfuncionalistas,abre as possibilida-
des de se pensaras rela,oesde produ,aoem um tempode
hist6riasdiferenciais,Lacan,quandocoloca0 significantedo
desejono verticeda linguageme da lei, torna possivela elabo-
ra,aode uma forma de representa,aosocial que estaatentaa
estruturaambivalenteda subjetividadee da socialidade,A
no,ao propostapOI' Foucaultde uma arqueologiada emer-
genciado homemocidentalmodernocomo um problemade
finitude, inextriclvel de seu consectario, seu Outro, permite
que as afirma<;6es lineares, progressistasdas cienciassociais
- os maiores discursos imperializantes - sejam confrontadas
pOI' suaspr6prias limita,oes historicistas,Essesargumentos
e modosde analisepodemser rejeitadoscomo querelasIn-
ternasem torno da causalidadehegeliana,da representa,ao
psiquicaou da teoria sociol6gica,POl' outro lado, podemser
submetidosa uma tradu,ao, uma transforma,aode valor,
como partedo questionamentodo projetode modernidadena
grande, revolucionaria tradi,ao de C.L.R, James- contra
Trotsky ou Fanon, contraa fenornenologiae apsicanaliseexis-
tencialista,Em 1952, foi Fanonque sugeriu que uma leitura
oposicional,diferencial do Outro de Lacan poderiaser mals
relevanteparaa condi,aocolonial do que a leitura marxizan-
te da dialetica do senhore do escravo,

Podeserpossivelproduzir tal tradu,aoou transforma,ao
se cornpreenderrnos a tensao no interior cia teoria crHica
entre sua delimita<;ao institucional e sua for<;a revisionaria.
A referenda continua £10 horizonte de outras culturas que
mencionei anteriormente e arnbivalente. E urn lugar de
cita<;ao, mas e tambern urn signo de que essa teoria critica
nao pode manter para sempresua posi<;ao na academiacomo
o fio cortanteantagonicodo idealismo ocidentaI. 0 que se
requer e demonstrar urn outro territ6rio de traduc;ao, urn outro
testemunho da argumenta<;ao analitica, urn engajamento
diferentena politica de e em torno da clomina,aocultural.
o que esseoutro lugar da teoria poderia ser tornar-se-a mais
claro se virrnos primeiro que muitas ideias p6s-estruturalistas
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sao elas mesmas opastas ao humanismo e a ･ｓｨｾｴｩ｣｡ do
Iluminismo. Elas constituem nada menos que lima descons-
ｴ ｲ ｵ ｾ ｡ ｯ do momento do moderno, de seusvalores legais, seus
gostos litera-rios, seus imperativos categ6ricos filos6ficos e
polfticos. Em segundo lugar, e mais importante, devemos re-
historicizar 0 momenta da "emergencia do signa", "a questaa
do sujeito" ou a Ｂ｣ｯｮｳｴｲｵｾ｡ｯ discursivada realidadesocial",
para dtar uns pOlleos t6picos em voga na teoria contempora-
nea. Isto 56 pode acontecerse relocarmos as eXigenciasrefe-
renciais e institucionais dessetrabalho teorico no campo da
diferenpcultural - e nao da diversidadecultural.

Uma ｲ ･ ｯ ｲ ｩ ･ ｮ ｴ ｡ ｾ ｡ ｯ nessestermos pode ser encontrada nos
textos histaricosdo momentocolonial no fim do seculode-
zaita e inicio do dezenove.1550 porque ao mesmatempo que
a questaoda ､ ｩ ｦ ･ ｲ ･ ｮ ｾ ｡ cultural emergiano texto colonial, os
discursosda civilidade estavamdefinindo 0 momentodupli-
cador da emergenciada modernidadeocidental. Assim, a
genealogiapolitica e tearlcada modernidadenao resideape-
nas nas origensda ideia de civilidade, mas nestahistaria do
momento colonial. Ela pode ser encontrada na resistencia das
ｰ ｯ ｰ ｵ ｬ ｡ ｾ Ｖ ･ ｳ colonizadasaPalavrade Deuse do Homem- 0

cristianismo e a lingua inglesa. As ｴｲ｡ｮｳｭｵｴ｡ｾＶ･ｳ e ｴｲ｡､ｵｾｯ･ｳ

de ｴ ｲ ｡ ､ ｩ ｾ Ｖ ･ ｳ nativas em sua ｯ ｰ ｯ ｳ ｩ ｾ ｡ ｯ a autoridadecolonial
demonstram como 0 desejodo significantee a indetermina-
ｾ ｡ ｯ da intertextualidadepodemestarprofundamenteempe-
nhadosna luta pas-colonialcontra as ｲ ･ ｬ ｡ ｾ Ｖ ･ ｳ dominantes
de podere conhecimento.Nas seguintespalavrasdo senhor
missionario ouvimos distintamente as vozesopositorasde uma
cultura de resistencia; porem, tambem ouvimos 0 processo
incerto e ameapdorda ｴ ｲ ｡ ｮ ｳ ｦ ｯ ｲ ｭ ｡ ｾ ｡ ｯ cultural. eito um
trechoda influenteobra de A. Duff, India andIndia Missions
[A India e Miss6esna India] (1839):

Encontrem alguma doutrina que considerem peculiar aRevela-
c;ao; digam ao povo que eles devem se regenerar au nascer de
novo, senaoeles jamais "verao a Deus". Antes que se perceba,
eles estarao se afastando a comentar: "Gh, nao h<1 nada de
novo au estranho aqui; nossospr6prios Shastras nos dizem 0

mesmo; sabemose acreditamos que devemosnascer de novo;
essee 0 nosso destino." Mas 0 que eles entendem pOl' essa
expressao?Que rerao de nascer de novo muitas e muitas vezes,
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sob alguma Dutra forma, de acoedocom seu proprio sistema
de transmigra.;aoau nascimen[Qsrecorrentes.Para evitar a
aparenciade toleranciaa uma dourrina tao absurdacomo pcr-
niciosa, variem sua linguagem, e digam-lhesque cleve haver
urn segundonascimento- que elesdevemnascerduasvezes.
Ora, aconteceque esta, e rada fraseologiasemelhante,ja tern
um sentidoprevia. asfilhos de urn bramanetern de passarpor
varios ritos purWcat6riose iniciat6rios antesde atingir 0 bra-
manismototal. 0 ultimo Jessesea investiduracom 0 fio sagra-
do, seguidapela comunicat;ao dos Gayatri, os mais sagrados
versosdos Vedas. Essecerimonial constitui, "religiosa e mcta-
foricamente,seu segundonascimento";dar em diante seu titu-
lo distintivo e peculiar sera 0 dos renascidosou regenerados.
Porranto, sua linguagemmelhoradas6 logra transmitir-lhes (;j

impressiiodequetodosdevemsetornarperfeitosbramanespara
poder fiver a Deus"!; (grifo meu).

Os fundamentosda certezaevangelicasao contraditosnao
pelasimples ｡ ｳ ｳ ･ ｲ ｾ ｡ ｯ de uma ｴ ｲ ｡ ､ ｩ ｾ ｡ ｯ cultural antagonica.0
processode ｴ ｲ ｡ ､ ｵ ｾ ｡ ｯ e a aberturade urn outro lugar cultural
e politico de enfrentamentono cerneda ｲ ･ ｰ ｲ ･ ｳ ･ ｮ ｴ ｡ ｾ ｡ ｯ coloniaL
Aqui a palavrada autoridadedivina e profundamenteafetada
pela ｡ ｳ ｳ ･ ｲ ｾ ｡ ｯ do signa nativo e, na pr6pria pratica da domi-
ｮ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｌ a linguagemdo senhorsehibridiza - nem uma coisa
nemoutra. 0 incalculavelsujeitocolonizado- semi-aquies-
cente,semi-opositor,jamaisconfiavel- produzurn problema
irresolvivel de diferenpcultural para a pr6pria ｩ ｮ ｴ ･ ｲ ｰ ･ ｬ ｡ ｾ ｡ ｯ

da autoridadecultural colonial. 0 "sistemasutil do hinduismo",
como 0 chamavamos missionariosno infcio do seculodeze-
nove, gerava enormesimplicas;6esnos programasde as;ao
das ｩ ｮ ｳ ｴ ｩ ｴ ｵ ｩ ｾ Ｖ ･ ｳ de conversaocrista. A autoridadeescritada
Biblia era desafiadae, junto com ela, a ｮｯｾ｡ｯ p6s-iluminista
da "evidenciado cristianismo"e suaprioridadehist6rica,que
era fundamentalpara 0 colonialismo evangelico.]ii nao se
podia confiar que a PalavraFossevefculo da verdadequando
escrita ou falada no mundo colonial pelo missionario
europeu.Foi precise encontrarcatequistasnativos, que
traziam consigo suaspr6priasambivalenciase contradis;6es
culturaise polfticas, muitasvezessobgrandepressaode suas
familias e comunidades.
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Essa revisao da historia da teoria crftica apota-se, como
eu disse, na ｮ ｯ ｾ ｡ ｯ de ､ ｩ ｦ ･ ｲ ･ ｮ ｾ ｡ cultural, nao de diversidade
cultural. A diversidadecultural e um objeto epistemol6gico
_ a cultura CQIno objeto do conhecimentoempfrico - enquanto
a diferenp cultural e 0 processoda enunciapioda cultura
como "conhecivel", legftimo, adequadoaconstrw;;:ao de siste-
masde ｩ ､ ･ ｮ ｴ ｩ ｦ ｩ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ cultural. Sea diversidadee uma categoria
da etica, estetica ou etnologia comparativas, a ､ｩｦ･ｲ･ｮｾ｡

culturale um processode ｳ ｩ ｧ ｮ ｩ ｦ ｩ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ atravesdo qual ｡ ｦ ｩ ｲ ｭ ｡ ｾ Ｖ ･ ｳ
da cultura au sabre a cultura diferenciam, discriminam e
autorizama ｰｲｯ､ｵｾ｡ｯ de camposde forp, referencia,aplica-
bilidade e capacidade.A diversidadecultural e 0 reconheci-
mentode conteudose costumesculturaispre-dados;mantida
em um enquadramentotemporal relativista, ela da origem a
ｮｯｾＶ･ｳ liberais de multiculturalismo,de intercambiocultural
ou da cultura da humanidade.A diversidadecultural e tam-
bema ｲ･ｰｲ･ｳ･ｮｴ｡ｾ｡ｯ de uma ret6rica radical da ｳ ･ ｰ ｡ ｲ ｡ ｾ ｡ ｯ de
culturastotalizadasque existemintocadaspela intertextuali-
dadede seuslocais hist6ricos, protegidasna utopia de uma
memoria mitica de uma identidade coletiva unica. A diversi-
dade cultural pode inclusive emergir como um sistemade
｡ ｲ ｴ ｩ ｣ ｵ ｬ ｡ ｾ ｡ ｯ e intercambio de signos culturais em certos relatos
antropologicos do infcio do estruturalismo.

Por meio do conceitode ､ ｩ ｦ ･ ｲ ･ ｮ ｾ ｡ cultural querochamar
a ｡ｴ･ｮｾ｡ｯ para 0 solo comum e a territorio perdido dos debates
crfticos contemporaneos.Isso porque todos elesreconhecem
que 0 problemada ｩ ｮ ｴ ･ ｲ ｡ ｾ ｡ ｯ cultural s6 emergenasfronteiras
significat6rias das culturas, onde significados e valores sao
(mal) lidos ou signossao apropriadosde maneiraequivocada.
A culturas6 emergecomoum problema,ou umaproblematica,
no pontoemqueha uma perdade significadona ｣ ｯ ｮ ｴ ･ ｳ ｴ ｡ ｾ ｡ ｯ

e ｡ｲｴｩ｣ｵｬ｡ｾ｡ｯ da vida cotidiana entre classes}generos, ｲ ｡ ｾ ｡ ｳ Ｌ
ｮ ｡ ｾ Ｖ ･ ｳ Ｎ Todavia, a realidadedo limite ou texto-limite da
cultura e raramente teorizada fora das bem intencionadas
polemicasmoralistas contra a preconceitoe 0 estereotipoau
da ｡ｳｳ･ｲｾ｡ｯ generalizadora do racismo individual ou institu-
cional - isso descreve0 efeito e nao a estrutura do problema.
A necessidadede pensar0 limite da culturacomoum problema
da ･ ｮ ｵ ｮ ｣ ｩ ｡ ｾ ｡ ｯ da ､ ｩ ｦ ･ ｲ ･ ｮ ｾ ｡ cultural e rejeitada.
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o conceitode diferenpcultural concentra-seno problema
da ambivalenciada autoridadecultural: a tentativade dominar
em nome de uma supremacia cultural que e ela lTIeSma

produzidaapenasno momentoda ､ ｩ ｦ ･ ｲ ･ ｮ ｣ ｩ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｎ Eea pr6pria
autoridadeda cultura como conhecimentoda verdade
referendal que esta em questao no conceito e no momenta

da enuncia(:iio. a processoenunciativo introduz uma quebra
no presenteperformativo da ｩ ､ ･ ｮ ｴ ｩ ｦ ｩ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ cultural, uma
quebra entre a eXigencia culturalista tradicional de um
modelo, uma ｴ ｲ ｡ ､ ｩ ｾ ｡ ｯ Ｌ uma comunidade, urn sistema estavel
de referenda, e a ｮ･ｧ｡ｾ｡ｯ necessariada certeza na articula-
<;ao de novas exigencias,significados e estrategias culturais
no presentepolitico como pratica de ､ ｯ ｭ ｩ ｮ ｡ ｾ ｡ ｯ ou resis-
tenda. A luta seda frequentemente entre a tempo e a narra-
tiva historicistas, teleoI6gicosau mfticos, do tradicionalismo
- de direita ou de esquerda- eotempodeslizante,estrate-
gicamentedeslocado,da ｡ ｲ ｴ ｩ ｣ ｵ ｬ ｡ ｾ ｡ ｯ de uma politica hist6ri-
ca de ｮ ･ ｧ ｯ ｣ ｩ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｌ comosugeriacima.0 tempoda ｬ ｩ ｢ ･ ｲ ｴ ｡ ｾ ｡ ｯ

e, como Fanon evoca de maneira poderosa, urn tempo de
incertezacultural e, mais crucialmente,de indecidibilidade
significat6ria au representacional:

Mas [as iotclecwais nativosl se esquecemque as £orma5 de
pensamentoe aquila de que se alimentam..., em canjunta com
as modernas tecnicas de ｩ ｮ ｦ ｯ ｲ ｭ ｡ ｾ ｡ ｯ ｊ linguagem e vestimenta,
reorganizaram dialeticamente as inteligencias das pessoas;
esquecem-setambem que os princfpios constantes(da arte
naciona{), que atuaram como prater;;:ao durante 0 periodo
colonial, estaopassandoagora por mudanr;;:as extremamente
radicais ... [Nos] devemosnos unir ao povo nessemovimento
f1utuante que eles estao agora moldando... e que sera 0 sinal
para que tudo seja posta em questao... epara a zona de insta-
bilidade OClt/ta onde reside 0 povo que devemosnos dirigir l6

(grifos meus).

A enuncia,aoda ､ ｩ ｦ ･ ｲ ･ ｮ ｾ ｡ cultural problematizaa divisao
binaria de passado e presente, ｴ ｲ ｡ ､ ｩ ｾ ｡ ｯ e modernidade,no
nivel da ｲ ･ ｰ ｲ ･ ｳ ･ ｮ ｴ ｡ ｾ ｡ ｯ cultural e de sua ｩ ｮ ｴ ･ ｲ ｰ ･ ｬ ｡ ｾ ｡ ｯ legitima.
Trata-sedo problemade como, ao significar 0 presente,algo
vern a serrepetido,relocadoe traduzidoem nomeda ｴ ｲ ｡ ､ ｩ ｾ ｡ ｯ Ｌ
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sob a aparencia de urn passadoque nao e necessariamente
urn signo fiel da mem6ria hist6rica, mas uma estrategia de
representac;;aoda autoridade em termos do artificio do arcaico.
Essa ｩ ｴ ･ ｲ ｡ ｾ ｡ ｯ neganossa ｰ ･ ｲ ｣ ･ ｰ ｾ ｡ ｯ das origensda luta. Ela
mina nossaー･ ｲ ｣ ･ ｰ ｾ ｡ ｯ dosefeitoshomogeneizadoresdossim-
bolos e leones culturais, ao questionar nossa percepc;;ao da
autoridadeda sintesecultural em geraI.

Isto exigequerepensemosnossaperspectivasobrea iden-
tidade da cultura. Aqui a passagemcitada de Fanon- um
pouco reinterpretada- pode ser UtiI. 0 que significa sua
justaposic;;ao dos 'prindpios nacionais constantes e de sua
visao da cultura-como-luta-politica,que ele descrevede for-
ma bela e enigmaticacomo "a Zona de instabilidadeoculta
onde 0 povo reside"? Essasideias nao apenasajudam a
explicar a naturezada luta colonial; elas tambemsugerem
uma possivel critica dos valores esteticose politicos positi-
vos que atribuimosa unidadeou totalidadedas culturas,es-
pecialmente aquelas que viveram longas e tiranicas hist6rias
de ､ ｯ ｭ ｩ ｮ ｡ ｾ ｡ ｯ e reconhecimentoequivocado.Nenhuma
cultura e jamais unitaria em si mesma, nem simplesmente
dualistana ｲ ･ ｬ ｡ ｾ ｡ ｯ do Eu com 0 Outra. Nao e devidoa alguma
panaceia humanista que, acima das culturas individuais, todos
pertencemosa cultura da humanidade;tampoucoe devido a
urn relativismo etico que sugere que, em nossacapacidade
cultural 'de falar sobre os outras e de julga-los, nos neces-
sariamente "nos colocarnos na posic;;ao delesll

, em urn tipo
de relativismo da distancia sobre 0 qual Bernard Williams
tanto escreveu.17

A razao pela qual um texto ou sistemade significados
culturais nao pode ser auto-suficiente e que 0 ato de enun-
｣ ｩ ｡ ｾ ｡ ｯ cultural - 0 lugar do enunciado- e atravessado
pela differanceda escrita.Isto tem menosa ver com 0 queos
antrop6logos poderiarn descrever como atitudes varhlveis
diante de sistemassimb6licos no interior de diferentes culturas
do que com a estrutura mesma da representac;;ao simb6lica
- nao 0 contelido do simbolo au sua func;;ao social, mas a

estruturada ｳ ｩ ｭ ｢ ｯ ｬ ｩ ｺ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｎ Ii essadiferenpno pracessoda
linguagemque e crucial para a ｰｲ｡､ｵｾ｡ｯ do sentidoe que,
ao mesmo tempo, asseguraque 0 sentido nunca e simples-
mente mimetico e transparente.
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II
,

A ､ｩｦ･ｲ･ｮｾ｡ linguistica que embasaqualquerperformance
cultural edramatizada no relato semi6tico comum da disjun-
ｾ ｡ ｯ entre0 sujeitode uma ｰ ｲ ｯ ｰ ｯ ｳ ｩ ｾ ｡ ｯ (enonce)e 0 sujeito da
enuncias;:ao, que naD e representado no enunciado, mas que
e0 reconhecimentode sua ｩ ｮ ｣ ｲ ｵ ｳ ｴ ｡ ｾ ｡ ｯ e ｩｮｴ･ｲｰ･ｬ｡ｾ｡ｯ discur-
siva, sua posicionalidadecultural, sua referenda a um tempo
presentee a um ･ ｳ ｰ ｡ ｾ ｯ especifico.0 pactoda ｩ ｮ ｴ ･ ｲ ｰ ｲ ･ ｴ ｡ ｾ ｡ ｯ

nunea esimplesmenteurn ato de comunicas;:aoentre 0 Eu e 0

Voce designados no enunciado.A ｰｲｯ､ｵｾ｡ｯ de sentido
requerqueessesdois lugaressejammobilizadosna passagem
por urn Terceiro Espac;o, que representa tanto as condic;6es
geraisda linguagemquantaa ｩｭｰｬｩ｣｡ｾ｡ｯ especificado enun-
ciado eln uma estrategia performativa e institucional cia qual
ela naD pode, em si, tef consciencia. 0 que essa relac;ao
inconsciente introduz c uma ambivalencia no ata cia inter-
ｰ ｲ ･ ｴ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｎ 0 Eu pronominalda ｰ ｲ ｯ ｰ ｯ ｳ ｩ ｾ ｡ ｯ nao podeserleva-
do a interpelar- em suaspr6priaspalavras- 0 sujeito da
enunciac;:ao, pais ista naG e personalizavel, e situ continua
sendo uma relac;ao espacial no interior dos esquemase
estrategiasdo discurso.0 sentidodo enunciadonao e, lite-
ralmente, nem urn nem 0 outro. Essaambivalenciaeenfatiza-
da quando percebemosque nao ha como 0 conteudoda
ｰ ｲ ｯ ｰ ｯ ｳ ｩ ｾ ｡ ｯ revelar a estrutura de sua posicianalidade, nao
ha como deduzir essecontexto mimeticamentedo contelido.

A ｩｭｰｬｩ｣｡ｾ｡ｯ dessacisao enunciativa para a analise cultu-
ral que eu pretendo especialmenteenfatizar e sua dimensaa
temporal. A cisao do sujeito da ･ ｮ ｵ ｮ ｣ ｩ ｡ ｾ ｡ ｯ destr6i a 16gica
da sincronicidadee da ･ ｶ ｯ ｬ ｵ ｾ ｡ ｯ que tradicionalmentelegiti-
mam a sujeito do conhecimentocultural. Frequentementetama-se
como pressupostona problematicamaterialistae idealista
que 0 valor da cultura como objeto de estudoe 0 valor de
qualquer atividade analitica que seja consideradacultural
residena capacidadede produziruma unidadeinter-referencial,
generalizavel,quesignifique uma progressaoou ･ ｶ ｯ ｬ ｵ ｾ ｡ ｯ de
ideias-no-tempo, assim como uma auto-reflexao crftica
sabre suas premissasau determinantes. Nao seria relevante
aqui seguir com essa ｡ ｲ ｧ ｵ ｭ ･ ｮ ｴ ｡ ｾ ｡ ｯ em detalhe, exceto
para demonstrar- atravesda obra de Marshall Sahlins,
Culture andPractical Reason[A Cultura e a RazaoPratica1
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_ a validade de minha caracteriza\Oaogeral da expectativa
ocidentalda cultura vista como pratica disciplinarda escrita.
Ciro Sahlinsno ponto em que ele tenta definir a diferen\Oa
da cultura burguesaocidental:

Ternos de nos preocupar nao ramo com a dominancia funcio-
nal quanro com a estrutural - com diferentes estruturas de
integrafao simb61ica. E a essa difereol;a basica em formato
correspondem diferen\=as na ｡ｴｵ｡ｾ｡ｯ simb6lica: entre urn c6di-
go aberto, em expansiio, que reage por permutac;ao continua a
eventos que ele mesma encenou, e urn c6eliga aparentemente
estatico que parece conhecer nao evemos, mas apenas suas
proprias pre-concepc;6es.A distinc;ao basica entre sociedades
"quentes" e "frias", desenvolvimemo e subdesenvolvimento, 50-

ciedades com e sem hist6ria - e tambem entre sociedades
grandes e pequenas,em expansaoe fechadas em si, coloniza-
clonis e colonizadasl8 (grifos meus).

A interven.;;ao do Terceiro Espa.;;o da enuncia.;;ao, que torna a
estrutura de significa.;;ao e referencia um processo ambiva-
Iente, destr6i esse espelhoda representa\Oaoem que 0

conhecimentocultural eem geral reveladocomo um c6digo
integrado, aberto, em expansao.Tal interven.;;ao vai desafiar
de forma bemadequadanossano\Oaode identidadehist6rica
da cultura como for\Oa homogeneizante,unificadora, auten-
ticada pelo Passadooriginario mantido vivo na tradi\Oao
nacional do Povo. Em outraspalavras,a temporalidadedis-
ruptiva da enuncia.;;ao desloca a narrativa da na.;;ao ociden-
tal, queBenedictAndersondescrevede modoperspicazcomo
sendoescrita no tempo homogeneo,serial.19

Eapenasquandocompreendemosque todasas afirma\06es
e sistemasculturais sao construfdos nesseespa.;;o contradit6rio
e ambivalenteda enuncia\Oaoquecomepmosa compreender
porque as reivindica\06eshierarquicasde originalidade ou
"pureza" inerentes as culturas sao insustentaveis, mesmo
antes de recorrermos a instancias hist6ricas empfricas que
demonstramseu hibridismo. A visao de Fanonda mudan\Oa
cultural e polftica revolucionaria como urn "movimento flu-
tuante" de instabilidadeoculta naopode serarticuladacomo
pratica cultural sem um reconhecimentodesseespa\Ooinde-
terminado doCs) sujeitoCs) da enuncia\Oao.E 0 Terceiro
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Espas;o que, embora em si irrepresent<lvel, constitui as
condis;5es discursivas da enuncias;:ao que garantem que 0

significado e os sfmbolos da cultura nao tenham unidade
ou fixidez primordial e que ate os mesmossignos possam
ser apropriados,traduzidos, re-historicizadose lidos de
outro modo.

A metaforasemoventede Fanon- quandoreinterpretada
para uma tearia da significa,aocultural - permite-nosver
nao somente a necessidadeda teoria como tambem as no-
,iies restritivas de identidadecultural com as quais satura-
mos nossasvisoesde mudans;a poHtica. Para Fanon, 0 grupo
liberatorio que inlcia a instabilidadeprodutiva da mudanp
cultural revolucionariae ele mesmoportadorde uma identi-
dadehfbrida. Seuselementosestaopresosno tempodescon-
tfnuo da tradu,aoe da negocia,ao,no sentidoque procurei
imprimir a essaspalavras.No momentoda luta liberatoria, 0

povo argelino destr6i as continuidades e constanciasda tra-
dis;ao nacionalista que fornecem uma salvaguarda contra a
imposi,ao cultural colonial. Eles estao livres agora para
negociare traduzirsuasidentidadesculturaisna temporalidade
descontfnua,intertextual,da diferenpcultural. 0 intelectual
nativo que identifica 0 povo com a verdadeira cultura nacional
ficara desapontado.0 povo e agora 0 proprio principio de
"reorganizas;ao dialetica" e constr6i sua cultura a partir do
texto nacional traduzido para formas ocidentais modernas de
tecnologia de informas;ao, linguagem, vestimenta. 0 novo
lugar de enuncia,aopolitico e historico transformaos signi-
ficados da heran,acolonial nos signos liberat6rios de urn
povo livre e do futuro.

Estou enfatizando· urn certo vazio ou uma desconfian<;a que
acompanham toda assimila<;ao de contrarios - estou enfati-
zando isso com a inten<;ao de desvelar 0 que me parece ser
uma fantastica congruencia mitol6gica de elementos ... E, se de
fato entao qualquer sentido real pode surgir da mudan<;a mate-
rial, ele 56 se dara com a aceita<;ao de urn vazio simultaneo e
com uma disposi\,ao de descer ate aquele vazio no qual, pode-
se dizer, se come<;a a entrar em confronto com urn espectro de
invoca<;ao cuja liberdade de participar de urn territorio e de
urn ermo estrangeiros tornou-se uma necessidade para a razao
ou a salva<;ao de alguem. 2o
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Esta ｭ ･ ､ ｩ ｴ ｡ ｾ ｡ ｯ do grandeescritor guianenseWilson Harris
sobre 0 vazio da ､ ･ ｳ ｣ ｯ ｮ ｦ ｩ ｡ ｮ ｾ ｡ na textualidadeda historia
colonial revela a dimensaocultural e historica daquele
Terceiro ｅ ｳ ｰ ｡ ｾ ｯ de ･ ｮ ｵ ｮ ｣ ｩ ｡ ｾ Ｖ ･ ｳ que considereia ｣ｯｮ､ｩｾ｡ｯ

previaparaa ｡ｲｴｩ｣ｵｬ｡ｾ｡ｯ da ､ ｩ ｦ ｾ ｲ ･ ｮ ｰ cultural. Ele 0 ve como
algo que acompanhaa Ｂ｡ｳｳｩｭｩｬ｡ｾ｡ｯ de contrarios"que cria a
instabilidadeoculta que pressagiapoderosasｭ ｵ ､ ｡ ｮ ｾ ｡ ｳ cul-
turais. E significativo que as capacidadesprodutivas desse
Terceiro ｅ ｳ ｰ ｡ ｾ ｯ tenhamprovenienciacolonial ou pos-colo-
nial. !sso porquea ､ｩｳｰｯｳｩｾ｡ｯ de desceraqueleterritorio es-
trangeiro- para onde guiei 0 lei tor - pode revelar que 0

reconhecimento te6rico do ･ ｳ ｰ ｡ ｾ ｯ Ｍ ｣ ｩ ｳ ｡ ｯ da ･ ｮ ｵ ｮ ｣ ｩ ｡ ｾ ｡ ｯ e
capaz de abrir a caminho a ｣ｯｮ｣･ｩｴｵ｡ｬｩｺ｡ｾ｡ｯ de uma cultura
intemacional, baseada nao no exotismo do multiculturalismo
all na diversidadede culturas, mas na ｩｮｳ｣ｲｩｾ｡ｯ e articulac;;ao
do hibridismoda cultura. Para essefim deverfamoslembrar
que e 0 "inter" - 0 fio cortanteda ｴ ｲ ｡ ､ ｵ ｾ ｡ ｯ e da ｮ ･ ｧ ｯ ｣ ｩ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｌ 0

entre-lugar- que carrega0 fardo do significado da cultura.
Ele permite que se comecema vislumbrar as hist6rias nacio-
oais, antinacionalistas, do "povo". E, ao explorar esseTer-
ceiro ｅ ｳ ｰ ｡ ｾ ｯ Ｌ temos a possibilidadede evitar a politica da
polaridadee emergircomo os outrosde nos mesmos.
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c A p T u L o II

ｉ ｎ ｈ ｾ ｗ ｇ ａ ｎ ｄ ｏ A ｉｄｾｎｔｉｄａｄｾ

fRANTZ fANON cAｾｒｃｒｒｏｇａｔｉｖａ ｾＶｾﾷｃｏｬｏｎｉａｬ

I

Ler Fanon evivenciar a noc;ao de divisao que prefigura -
e fende - a emergenciade urn penS3Inentoverdadeiramente
radical que nuncavem a luz sem projetar uma obscuridade
incerta. Fanon ea provedor da verdade transgressiva e transi-
cional. Ele podeansiarpela ｴ ｲ ｡ ｮ ｳ ｦ ｯ ｲ ｭ ｡ ｾ ｡ ｯ total do Homeme da
Sociedade,masfala de modo mais eficaza partir dos intersticios
incertos da mudanc;a hist6rica: da area de ambivalencia entre
rap e sexualidade,do bojo de uma ｣ ｯ ｮ ｴ ｲ ｡ ､ ｩ ｾ ｡ ｯ insoluvel
entrecultura e classe,do mais fundo da batalhaentre repre-
ｳ ･ ｮ ｴ ｡ ｾ ｡ ｯ psiquica e realidadesocial. Sua voz e ouvida de
forma mais clara na virada subversiva de urn terma familiar,
no silencio de uma ruptura repentina: 0 negro naa e. Nem
tampouco0 branco.! A inc6modadivisao que quebrasua
linha de pensamentomantem viva a dramarica e enigmMica
ｳ ･ ｮ ｳ ｡ ｾ ｡ ｯ de mudanp.Aquele alinhamentofamiliar de sujeitos
coloniais - Negro/Branco,Eu/Gutro - e perturbadopor
meio de uma breve pausa e as basestradicionais da identidade
racial sao dispersadas, sempre que se descobre serem elas
fundadasnos mitos narcisistasda negritudeou da supre-
macia cultural branca.E esta pressaopalpavel da divisao e
do deslocamentoque leva a escritade Fanonpara a extremi-
dade das coisas- a extremidadecortante que nao revela
nenhuma iluminac;ao ultima mas, em suas palavras, "expunha
uma declividade completamentenua de onde pode nascer
uma autentica sublevac;ao".Z



o hospital psiquiatrico de Blida-Joinville e um desses
lugares em que, no munda dividido eta Argelia francesa,
Fanon descobriu a impossibilidade de sua missao como
psiquiatra colonial:

Se a psiquiatria e a tecnica medica que rem como meta permitir
que 0 homem nao se sinta mais tim estranho em seu ambiente,
cleva a rnim mesmo a ｡ｦｩｲｭ｡ｾ｡ｯ de que 0 :irabe, pcrmanente-

mente estrangeiro em seu proprio pafs, vive em um estado de
absoluta ､ ･ ｳ ｰ ･ ｲ ｳ ｯ ｮ ｡ ｬ ｩ ｺ ｡ ｾ ｡ ｯ ... A estrutura social existente na

Argelia era hasril a qualquer tentativa de conduzir 0 indivfduo

de volta aD sell devido lugar. 3

o carateI' extrema dessa aliena<;ao colonial da pessoa
_ essefim da "ideia" do individuo - produzlima urgencia
inquieta na busca de Fanon pOl' uma forma conceitual apro-
priadapara 0 antagonismosocialda rela"aocolonial. 0 corpo
de sua obra fende-seentreuma dialetica hegeliano-marxista,
umaafirma"aofenomenol6gicado Eu e do Outro e aambiva-
lencia psicanallstica do Inconsciente. En1 sua busca desespe-
rada e va por lima dialetica da liberta"ao, Fanon explora a
extremidadedessesmodosde pensamento:seu hegelianismo
devolve a ･ｳｰ･ｲ｡ｮｾ｡ a hist6ria; sua ･ ｶ ｯ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ existencialista
do "Eu" restaura a ｰｲ･ｳ･ｮｾ｡ do marginalizado; sua moldura
psicanalftica ilumina a loucura do racismo, a prazer da dar, a
fantasiaagonisticado poderpolitico.

Ao tentar empreender essas ｴ ｲ ｡ ｮ ｳ ｦ ｯ ｲ ｭ ｡ ｾ ｯ ･ ｳ audaciosas,
frequentementeimpossfveis,da verdadee do valor, a testemunho
asperoda desloca"aocolonial, seudeslocamentode tempo
e pessoa,sua ｰ ｲ ｯ ｦ ｡ ｮ ｡ ｾ ｡ ｯ de cultura e territ6rio, Fanon
recllsa a ambi"ao de qualquer teoria total da opressao
colonial. 0 evalue antilhano, profundamenteferido peio
olhar de reiance de uma crianp branca amedrontadae
confusaj a estere6tipo do nativo fixado nas fronteiras
deslizantesentre barbarie e civilidade; 0 medo e desejo
insacHiveis pela negro: "Nossas mulheres estaoamerce dos
pretos... Sabe Deus como eles fazem amor";' 0 profundo
medo cultural do negro figurado no tremor psiquico da
sexualidade ocidental - sao essessignas e sintomas da
condi"ao colonial que levam Fanon de um esquema
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conceitual a outro, enquanto a relas;:ao colonial toma forma
nas lacunasentre des, articulada aos embatesintrepidos de
seuestilo. A medidaque os textos de Fanonse desenrolam,0
fato cientffico passaa ser confrontado pela experiencia das ruas;
observas;:oessociol6gicassao intercaladaspor artefatos literarios
e a poes!ada liberta,aoe criadarente a prosapesada,mortal,
do mundocolonizado.

Qual e a forr;:a especificada visao de Fanon?Ela vern,
creio, da tradi,ao do oprimido, da linguagem de uma
consciencia revolucionaria de que, como sugere Walter
Benjamin, "0 estadode emergenciaem que vivemos nao e a
exces;:ao,mas a regra. Temos de nos ater a urn conceito de
hist6ria que corresponda a esta visao."5 E 0 estado de
emergenciae tambemsempreurn estadode emergencia[de
vir a tonal. A luta contra a opressaocolonial nao apenas
mudaa dire,aoda historia ocidental,mastambemcontesta
sua ideia historicista de tempo como urn todo progressivo e
ordenado.A analise da despersonaliza,aocolonial nao
somentealiena a ideia iluminista do "Hornem" , mas contesta
tambema transparenciada realidadesocial como imagem
pre-dadado conhecimentohumano. Se a ordem do
historicismoocidentale perturbadapelo estadocolonial de
emergencia, mais profundamenteperturbada e a
representa,aosocial e psiquica do sujeito humano. Isso
porque a propria naturezada humanidadese aliena na
condi,aocolonial e a partir daquela"declividadenua" ela
emerge, nao como uma afirmas;:ao da vontade nem como
evocac;aoda liberdade, mas como uma indagac;aoenigmatica.
Ao ecoara perguntade Freud,"0 quequera mulher''',Fanon
se posiciona para confrontar 0 mundo colonizado. "0 que
quer um homem?",indagaele na introdu,aoa Black Skin,
WhiteMasks[Pele Negra, MascarasBrancas];"0 que deseja
o homem negro?"

A esta indaga,aocarregada,onde a aliena,aocultural
incide sobrea ambivalenciada identifica,aopsiquica,Fanon
responde com uma encenac;aoangustiante de auto-imagens:
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Eu tinha de olhar 0 homem branco nos olhos. Um pesodesconhecido
me oprimia. No mundo branco 0 homem de cor encontra difi-
culdades no desenvolvimento de seu esquema corporal... Eu
era atacado por tantas, canibalismo, deficiencja intelectual, fe-
tichismo, deficiencias raciais... Transporrei-me para bem longe
de minha propria ｰ ｲ ･ ｳ ･ ｮ ｾ ｡ ... 0 que mais me resrava senaouma
｡ ｭ ｰ ｵ ｴ ｡ ｾ ｩ ｩ ｯ Ｌ uma excisao, uma hemorragia que me manchava
rode 0 corpo de sangue negro?6

De dentroda metMorada visao que compactuacom uma
metafisicaocidental do Homem, emerge0 deslocamentoda
relac;ao colonial. A presenc;a negra atravessa a narrativa
representativa do conceito de pessoaocidental: seu passado
amarrado a traic;oeiros estereotiposde primitivismo e dege-
nerac;ao nao produzira uma hist6ria de progresso civil, urn
･ｳｰ｡ｾｯ para0 Socius;seupresente,desmembradoe desloca-
do, nao conteraa imagemde identidadeque e questionada
na dialetica mente/corpoe resolvida na epistemologiada
aparenciae realidade.Os olhos do homem branco destro-
c;am a corpo do homem negro e nesseato de violencia episte-
mol6gica seu pr6prio quadro de referenciae transgredido,
seu campode visao perturbado.

"0 que quer0 homen1 negro?", insiste Fanon, e, ao pri-
vilegiar a dimensaopsiquica, ele nao apenasmuda 0 que
entendemospor demandapolitica como transformaos pr6-
prios meios pelos quais reconhecemose identificamos sua
agenciahumana.Fanon nao esta principalmente levantando
a questaoda opressaopolftica comoviolac;ao de uma essencia
humana, embora ele caia em uma lamentac;ao dessetipo em
seusmomentos mais existenciais. Ele nao esta levantando
a questao do homem colonial nos termos universalistas
do humanista-liberal(De que forma 0 colonialismo nega
os Direitos do Homem?), nem levanta uma questao ontolo-
gica sobre 0 ser do Homem (Quem e 0 homem colonial
alienado?).A perguntadeFanone ･ｮ､･ｲ･ｾ｡､｡ naoa uma ｮ ｯ ｾ ｡ ｯ
unificada de historia nem a urn conceito unitario de homem.

Uma dasqualidadesoriginais e perturbadorasde PeleNegra,
Miiscaras Brancas e historicizar raramente a experiencia
colonial. NaG ha narrativa mestra ou perspectiva realista que
fornec;a urn repertorio de fatos sociais e hist6ricos contra as
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conceitual a outro, enquanto a ｲ･ｬ｡ｾ｡ｯ colonial toma forma
nas lacunasentre eles, articulada aos embatesintrepidos de
seu estilo. A medidaque os textos de Fanonse desenrolam,0
fato cientffico passaa ser confrontado pela ･ ｸ ｰ ･ ｲ ｈ ｾ ｮ ｣ ｩ ｡ das ruas;
ｯ｢ｳ･ｲｶ｡ｾＶ･ｳ socio16gicassao intercaladas pOl' artefatos literarios
e a poesiada ｬ ｩ ｢ ･ ｲ ｴ ｡ ｾ ｡ ｯ e criada rente it prosapesada,mortal,
do mundocolonizado.

Qual e a for,a especfficada visao de Fanon?Ela vern,
creio, da ｴ ｲ ｡ ､ ｩ ｾ ｡ ｯ do oprimido, da linguagem de uma
｣ ｯ ｮ ｳ ｣ ｈ ｾ ｮ ｣ ｩ ｡ revolucionaria de que, como sugere Walter
Benjamin, "0 estadode emergencia eln que vivernos naD ea
･ｸ｣･ｾ｡ｯＬ mas a regra. Temos de nos ater a urn conceito de

hist6ria que corresponda a esta visao."s E a estado de
emergenciae tambemsempreum estadode emergencia[de
vir a tonal. A luta contra a opressao colonial naG apenas
muda a ､ｩｲ･ｾ｡ｯ da hist6ria ocidental,mas tambemcontesta
sua ideia historicista de tempo como urn todo progressivo e
ordenado.A analise da ､ ･ ｳ ｰ ･ ｲ ｳ ｯ ｮ ｡ ｬ ｩ ｺ ｡ ｾ ｡ ｯ colonial nao
somentealiena a ideia iluminista do "Homem", mas contesta
tambema transparenciada realidadesocial como imagem
pre-dadado conhecimentohumano. Se a ordem do
historicismoocidentale perturbadapelo estadocolonial de
emergencia, rnais profundamente perturbada e a
ｲ･ｰｲ･ｳ･ｮｴ｡ｾ｡ｯ social e psiquica do sujeito humano. Isso
porque a propria naturezada humanidadese aliena na
｣ ｯ ｮ ､ ｩ ｾ ｡ ｯ colonial e a partir daquela"declividade nua" ela
emerge, nao como uma afirmac;ao da vontade nem como
･ ｶ ｯ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ da liberdade,mascomouma ｩ ｮ ､ ｡ ｧ ｡ ｾ ｡ ｯ enigmatica.
Ao ecoara perguntade Freud,"0 quequera mulher''',Fanon
se posicionapara confrontar0 mundo colonizado."0 que
quer urn homem?", indaga ele na ｩ ｮ ｴ ｲ ｯ ､ ｵ ｾ ｡ ｯ a Black Skin,
WhiteMasks[Pele Negra, MascarasBrancas);"0 que deseja
o homem negro?"

A esta ｩ ｮ ､ ｡ ｧ ｡ ｾ ｡ ｯ carregada,onde a ｡ｬｩ･ｮ｡ｾ｡ｯ cultural
incide sobrea ambivalenciada ｩ ､ ･ ｮ ｴ ｩ ｦ ｩ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ psiquica,Fanon
responde COIn uma encenac;ao angustiante de auto-irnagens:
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Eu tinha de olhar 0 homem branco nos olhos. Um peso desconhecido
me oprimia. No mundo branco 0 homem de cor enconlra difi-
culdades no desenvolvimento de seu esquema corporal... Eu
era atacado pOl' tantas, canibalismo, deficiencja intelectual, fe-
tichismo, deficiencias raciais ... Transportei-me para bem longe
de minha propria presen<;a ... 0 que mais me restava senao uma
amputa<;ao, uma excisao, uma hemorragia que me manchava
(Odo 0 corpo de sangue negro?6

De dentroda metaforada visao que compactuacom uma
metafisicaocidentaldo Homem, emergea deslocamentoda
ｲ ･ ｬ ｡ ｾ ｡ ｯ colonial. A ｰｲ･ｳ･ｮｾ｡ negra atravessa a narrativa
representativa do conceito de pessoaocidental: seu passado
amarrado a ｴｲ｡ｩｾｯ･ｩｲｯｳ estere6tiposde primitivismo e dege-
ｮ ･ ｲ ｡ ｾ ｡ ｯ nao produzid. uma hist6ria de progresso civil, urn
･ｳｰ｡ｾｯ paraa Socius;seupresente,desmembradoe desloca-
do, nao canteda imagemde identidadeque e questionada
na dialetica mente/corpoe resolvida na epiStemologiada
aparenciae realidade.Os olhos do homem branco destro-
s;:am 0 corpo do homem negro e nesseato de violencia episte-
mol6gica seu pr6prio quadro de referenciae transgredido,
seu campode visao perturbado.

"0 que quer 0 homeln negro?", insiste Fanon, e, ao pri-
vilegiar a dimensaopsiquica, ele nao apenasmuda a que
entendemospar demandapolitica como transformaas pr6-
prios meios pelos quais reconhecemose identificamos sua
agenciahumana. Fanon nao esta princi palmente levantando
a questaoda opressaopolltica como violas;:ao de uma essencia
humana, embora ele caia em uma ｬ ｡ ｭ ･ ｮ ｴ ｡ ｾ ｡ ｯ dessetipo em
seusmomentos mais existenciais. Ele nao esta levantando
a questao do homem colonial nos termos universalistas
do humanista-liberal(De que forma a colonialismo nega
as Direitos do Homem?),nem levantauma questaoonto16-
gica sabre a ser do Homem (Quem e a homem colonial
alienado?).A perguntadeFanone ･ｮ､･ｲ･ｾ｡､｡ naoa uma ｮ ｯ ｾ ｡ ｯ
unificada de hist6ria nem a urn conceito unitario de homem.
Uma dasqualidadesoriginais e perturbadorasde Pete Negra,
MascarasBrancas e historicizar raramente a experiencia
colonial. Nao ha narrativa mestra au perspectiva realista que
fornes;:a urn repert6rio de fatos sociais e hist6ricos contra os
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quais emerglflam os problemasda psique individual ou
coletiva. Tal alinhamentosociol6gicotradicional do Eu e da
Sociedadeou da Hist6ria e da Psiquetorna-sequestionavel
na ｩ ､ ･ ｮ ｴ ｩ ｦ ｩ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ que Fanonfaz do sujeitocolonial queehis-
toricizado na associac;aoheterogeneadas textos cia hist6ria,
cia literatura, cia dencia, do mito. 0 sujeito colonial esempre
"sobredeterminado de fora", escreve Fanon.7 E atraves
da imageme da fantasia- aquelasordensque figuram
transgressivamentenas bordas cia hist6ria e do inconsciente
- queFanonevocaa ｣ｯｮ､ｩｾ｡ｯ colonial de forma malsprofunda.

Ao articular 0 problema da ｡ ｬ ｩ ･ ｮ ｡ ｾ ｡ ｯ cultural colonial
na linguagempsicanaliticada demandae do desejo,Fanon
questionaradicalmentea ｦｯｲｭ｡ｾ｡ｯ tanto da autoridadeindi-
vidual como cia social na forma como vern a sedesenvolverno
discurso cia soberania social. As virtudes sociais cia raciona-
lidade historica, cia coesaocultural, cia autonomia cia consci-
eoda individuaC assumem uma identidacle imediata, ut6pica,
com as sujeitos aDs quais conferem uma condir;ao civil. 0
estado civil e a expressao(dtima cia tendenda inata etica e
radonal cia mente humana; 0 instinto social e 0 destino
progressivo da natureza humana, a transi.;ao necessariada
Natureza aCultura. 0 acesSodireta dos interessesindividuais
a autaridade social e abjetificado na estrutura representativa
deumaVontadeGeral-Lei ou Cultura- ondePsiquee Socieda-
de se espelham, traduzinda transparentemente sua diferen-
ｾ ｡ Ｌ semperda,em uma totalidaclehist6rica. As formas de alie-
na.;ao e agressaopsfquica e social - a loucura, a 6dio a si
mesmo,a trai.;ao, a violencia - nunca podem ser reconhecidas
como ｣ ｯ ｮ ､ ｩ ｾ Ｖ ･ ｳ clefinidas e constitutivasda autoridade
civil, au como as efeitos ambivalentes do pr6prio instinto
social. Elas sao sempre explicadas como presen.;asestrangeiras,
oclusoesdo progresso historico, a forma extrema de per-
｣ ･ ｰ ｾ ｡ ｯ equivocadado Homem.

ParaFanon,tal mito do Homeme da Sociedadeefundamen-
talmente minado na ｳ ｩ ｴ ｵ ｡ ｾ ｡ ｯ colonial. A vida cotidiana exibe
uma "constela.;ao de deliria" que medeia as rela.;oes sociais
normais de seussujeitos: "0 preto escravizado por sua infe-
rioridade, 0 branco escravizadopor sua superioridade, ambos
se comportam de acordo con1 uma orienta.;ao neur6tica."8
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A demandade Fanonpor uma ･ ｸ ｰ ｬ ｩ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ psicanaliticaemerge
das reflexoes perversas da virtude civil nos atas alienantes
do governo colonial: a visibilidade da ｭ ｵ ｭ ｩ ｦ ｩ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ cultural
na ｡ ｭ ｢ ｩ ｾ ｡ ｯ declaradado colonizadorde civilizar ou moder-
nizar 0 nativo, que resulta em "institui\=oes arcaicas inertes
[que funcionamlsob a supervisaodo opressorcomouma ca-
ricatura de institui\=oes anteriormente ferteis";9 a validade da
violencia na pr6pria ､ ･ ｦ ｩ ｮ ｩ ｾ ｡ ｯ clo ･ｳｰ｡ｾｯ social colonial; a
viabilidade das imagens febris, fantasmaticas, do odio raciae
que scrao absorvidas e encenadasoa sabedoria do Ocidente.
Essas interposi\=oes, oa verdade colabora\=oes, da violencia
polftica e psfquica no interior da virtude dvica, a aliena\=8.o
no interior da identidade, levam Fanon a descrever a cisao
do espa\=oda conscienciae da sociedadecoloniais como mar-
cadapor um "delirio maniqueista".

A Figura representativa dessa ｰ ･ ｲ ｶ ･ ｲ ｳ ｾ ｬ ｯ Ｌ como pretendo
sugerir, e a imagem do homem pos-iluminista amarrado a,
e nao confrontado par, seu reflexo escuro, a sombra do ho-
mem colonizado, que fende sua ｰ ｲ ･ ｳ ･ ｮ ｾ ｡ Ｌ distorce seu con-
torno, rompe suas fronteiras, repete sua ｡ ｾ ｡ ｯ a distancia,
perturbae divide 0 pr6prio tempocle seuser. A ｩ､･ｮｴｩｦｩ｣｡ｾ｡ｯ

ambivalente do mundo racista - movendo-seem dois pIanos
semsercle moclo algum incomodadapor ele, comodiz Sartre
sobre a consciencia anti-semitica - gira em torno da ideia
do homem como sua imagem alienada; nao 0 Eu e 0 Outro,
mas a altericladedo Eu inscrita no palimpsestoperversoda
iclentidaclecolonial. E eaquelafigura bizarra clo clesejo,que
sefendeao longo do eixo em torno clo qual gira, quecompele
Fanona fazer a perguntapsicanaliticaclo desejodo sujeito a
｣ｯｮ､ｩｾ｡ｯ hist6rica clo homemcolonial.

"0 que e freqiientementechamaclocle alma negrae um
artefato do homem branco," escreve Fanon.10 Esta transfe-
rencia diz ainda outra coisa. Ela revela a profunda incerteza
psiquicada pr6pria ｲ ･ ｬ ｡ ｾ ｡ ｯ colonial: suasｲ ･ ｰ ｲ ･ ｳ ･ ｮ ｴ ｡ ｾ Ｖ ･ ｳ fen-
didas sao 0 palco da divisao entre corpo e alma que encena
o artificio da iclentidade,uma clivisao que atravessaa fragil
pele - negrae branca- cia autoriclacleinclividual e social.
Emergemda! tres ｣ ｯ ｮ ､ ｩ ｾ Ｖ ･ ｳ que estaosubjacentesa uma
compreensaodo processode identijicar;iio na analitica
do clesejo.
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Primeira: existir eser chamado aexistencia em relas;ao a
uma alteridade,seu olhar ou locus. E uma demandaque se
estendeern dires;ao a urn objeto externo eJ como escreve
JacquelineRose,"E a rela"aodessademandacom 0 lugar do
objeto que ela reivindica que se toma a baseda identifica-
s;ao."ll Este processoe visfvel na troca de olhares entre a
nativo e 0 colona, que estrutura sua relas;aa psfquica na fantasia
paran6ideda possesem limites e sua linguagemfamiliar de
reversao:"Quandoseusolharesse encontram,ele [0 colono]
verifica com amargura, sempre na defensiva, que 'Eles que-
rem tomar nosso lugar.' E e verdadeJ pois nao ha urn nativo
que nao sonhe pelo menos uma vez por dia se ver no lugar
do colono."" E sempreem rela"ao ao lugar do Outro que 0

desejocolonial e articulado:0 espa"ofantasmaticoda posse,
que nenhumsujeito podeocuparsozinhoou de modo fixo e,
portanto J pel'mite 0 soohoda inversao dos papeis.

Segunda:0 pr6prio lugar da identifica"ao, retido na tensao
da demandae do desejo,e urn espa"ode cisao.A fantasiado
nativo e pl'ecisamente ocupal' 0 lugar do senhor enquanto
mantem seu lugar no rancor vingativodo escravo. "Pele negraJ

mascarasbrancas" nao euma divisao precisa; e uma imagem
duplicadora,dissimuladorado serem pelo menosdois lugares
ao mesmotempo, que torna imposslvel para a eva/utidesva-
lorizado, insaciavel (urn abandono neur6tico J afirma Fanon)
aceitar a convite do colonizador a identidade: "Voce e urn
medico, urn escritor, urn estudante,voce ediferente, voce
e urn de nos." E precisamente naquele uso ambivalente de
"diferente" - serdiferentedaquelesque sao diferentesfaz
de voce 0 mesmo- que 0 Inconscientefala da forma da
alteridade,a sombraamarradado adiamentoe do desloca-
mento. Nao e 0 Eu colonialista nem a Gutro colonizado,
mas a perturbadora distancia entre as dais que constitui a
figura da alteridadecolonial - 0 artificio do homembranco
inscrito no carpo do homem negro. Eem relas;ao a esseobjeto
impossivel que emerge 0 problema liminal' da identidade
colonial e suas vicissitudes.

FinalmenteJ a questao cia identificas;ao nunca e a afir-
ma"ao de uma identidadepre-dada,nunca uma profecia
autocuo1pridora- esempre a produs;ao de uma imagem de
identidadee a transforma"aodo sujeito ao assumiraquela
imagem.A demandada identifica"ao- isto e, serparaurn Outro
- implica a representa"aodo sujeito na ordemdiferenciadora
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da alteridade.A identifica,ao,como inferimos dos exemplos
precedentes,esempre0 retorno de uma imagemde identi-
dadequetraz a marcada fissurano lugardo Outro de ondeela
vern. ParaFanon,comoparaLacan,asmomentospritnariosdessa
repeti,aodo eu residemno desejodo olhar enoslimites da
linguagem.A "atmosferade certaincerteza"queenvolve0 corpo
atestasua existenciae 0 ameas;ade desmembramento.

II

Ou,am0 meu amigo Adil ]ussawalla,poetade Bombaim,
que escrevesobre a "pessoadesaparecida"que assombraa
identidadeda burguesiap6s-colonial:

No Satan

warmedin the electric coils ofhis creatures
or Gunga Din

will makehim comebeforeyou.
To seean invisible manor a missingperson,
trust no Eng. Lit. That
puffshim up, narrowshis eyes,
scratcheshisfangs. Caliban
is still not IT.
Butfaintly pencilled
behinda shirt...

savageofno sensationalpaint,
fangscancelled.

[Nenhum Sara
aquecidonas espiraise1erricasde suascriaturas
au Gunga Din
ira fazer com que ele venha ate voce.
Para ver um homem invisivel au uma pessoadesaparecida,
naa confie na Lit. Jng. Eta
o dilata com seu sopro, estreita-Iheos olhos,
lixa suaspresas.Caliba
ainda nao e Isso.
Mas levementedelineado
a(ras de uma camisa...

selvagemsem pimura berrame
presasanuladas.]1.3
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Enquantoessavoz vacHa, ous;am0 seueco nos versosde
uma mulher negra, descendentede escravos,que escreve
sobre a diaspora:

Wearrived in the Northern Hemisphere
whensummerwasset in its way
runningfrom theflamesthat lit thesky
overthePlantation.
We werea stragglebunchofimmigrants
in a lily white landscape.

Oneday I learnt
a secretart,
InVisible-Ness,it wascalled.
I think it worked
asevennowyoulook
butneverseeme..
Only myeyeswill remain to watchandto haunt,
andto turn yourdreams
to chaos.

[Chegamosao Hemisferio Norte
quando 0 verao estavaa caminho
correndodas chamasque i1uminavam 0 ceu
sobre a propriedadecolonial.
Eramosum bandade imigrantesem desordem
em uma paisagembrancacomo Ifrio.

Um dia aprendi
uma arte secreta,
Invisibili-Dade, era seu nome.
Acho que funcionou
pois ainda agora voces olham
mas nuncame veem
56 meus olhos ficarao para vigiar e assombrar
e transformarseussonhos
em caos.]H

Enquantoessasirnagensse dissolvem e os olhos vazios
mantern incessantementeseu olhar ameas;adof,ous;amfinal-
mente a tentativa de Edward Said de historicizar seu caos
de identidade:
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Um aspecto do mundo eletr6nico, pas-modemo, e que tem
havido um fortalecimento dos estereatipos atraves dos quais 0

Oriente e visto ... Se 0 mundo se tornou imediatamente accessi-
vel a um cidadao ocidental vivendo na era da eletr6nica, 0

Oriente tambem se aproximou mais dele e e agora menos um
milO, wlvez, do que um lugar cruzado por interesses ociden-
tais, especialmente americanos.1 5

Usa estes retratos p6s-coloniais porque eles convergem
no ponto de fuga de duas ｴ ｲ ｡ ､ ｩ ｾ Ｖ ･ ｳ familiares do discursoda
identidade:a ｴｲ｡､ｩｾ｡ｯ filosofica da identidadecomo processo
de auto-reflexaono espelhoda natureza(humana)e a visao
antropol6gicada diferenp da identidadehumanaenquanto
localizadana divisao Natureza/Cultura.No texto p6s-colonial,
o problemada identidaderetorna como um questionamento
persistentedo enquadramento,do ･ ｳ ｰ ｡ ｾ ｯ da ｲ ･ ｰ ｲ ･ ｳ ･ ｮ ｴ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｌ

ondea imagem- pessoadesaparecida,olho invisivel, este-
re6tipo oriental - e confrontada par sua ､ ｩ ｦ ･ ｲ ･ ｮ ｾ ｡ Ｌ seu Gu-
tro. Este nao e nem a essenciavltrea da Natureza, para usaI' a
imagemde RichardRorty, nema voz pesadada Ｂ ｩ ｮ ｴ ･ ｲ ｰ ･ ｬ ｡ ｾ ｡ ｯ

ideoI6gica", como sugereLouis Althusser.

o queestaencenadode forma tao grafica no momentada
ｩ ､ ･ ｮ ｴ ｩ ｦ ｩ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ colonial ea cisaodo sujeito em seulugar histo-
rico de ･ ｮ ｵ ｮ ｣ ｩ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｚ "NenhumSata.../ ou GungaDin/ ira fazer
com que ele venha ate voce/Para verurn hornem invisfvel au
uma pessoadesaparecida,inao confie em nenhumaLit. Ing.
[Literatura InglesaJ"(grifos meus). 0 que estasｮ ･ ｧ ｡ ｾ Ｖ ･ ｳ repeti-
das da identidadedramatizam,em sua elisao do olho vi-
dente que deve contemplar0 que esta desaparecidoou
invisfvel, ea impossibilidade de reivindicar uma origem para
o Eu (ou 0 Outro) dentro de uma ｴ ｲ ｡ ､ ｩ ｾ ｡ ｯ de ｲ ･ ｰ ｲ ･ ｳ ･ ｮ ｴ ｡ ｾ ｡ ｯ

que concebea icIentidadecomo a ｳ｡ｴｩｳｦ｡ｾ｡ｯ de um objeto
de visao totalizante, plenitudinario. Ao romper a estabi-
lidade do ego, expressa na equivalenciaentre imagem
e identidade,a arte secretada invisibilidade da qual fala
a poetamigrantemucIa os propriostermoscIe nossapercep-
ｾ ｡ ｯ cIa pessoa.

Esta mucIanpe precipitadapela temporalidadepeculiar
na qual a sUjeito nao pode ser apreendido sema ausenciaou
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But faintly pencilled
behinda shirt,
a trendyjacketor tie
if he catchesyour eye,
he'll comescreamingatyou like a jet-
savageofno sensationalpaint,
fangs cancelled.

invisibilidade que 0 constitui - "pais ainda agora voces
olham, mas nllnca me veem" - de modo que 0 sujeito fala,
e e vista, de onde ele nao esta; e a mulher migrante pode
subverter a satisfac;;:ao perversa do olhar racista e machista
que denegava sua ｰ ｲ ･ ｳ ･ ｮ ｾ ｡ Ｌ apresentando-a como uma
ausencia ansiosa, urn contra-alhar que devolve 0 alhar
discriminatorio que nega sua diferenc;;:a cultural e sexual.

o espa,ofamiliar do Outro (no processsode identifica-
,ao) desenvolveuma especificidadehist6rica e cultural
grafica na cisaodo sujeito migranteou p6s-colonial.Em lugar
daquele "eu" - institucionalizado nas ideologias visionarias,
autorais, da Lit. Ing. au na noc;;:ao de Ｂ ･ ｸ ｰ ･ ｲ ｒ ｾ ｮ ｣ ｩ ｡ Ｂ nos relatos

empiristasda hist6ria da escravidao- emerge0 desafiode
ver 0 que e invisivel, 0 alhar que nao pode "me vel''', urn
certoproblemado objetodo olharqueconstitui um referente
problematicopara a Iinguagem do Eu. A elisao do olho,
representada em uma narrativa de negac;;:ao e repetic;;:ao -
nao... nao... nunca - insiste que a [rase da identidade nao
podeser pronunciada,excetose se coloca 0 olho/eu [eye/I]
na impossIvel posi<;ao da ･ ｮ ｵ ｮ ｣ ｩ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｎ Ver uma pessoadesa-
parecidaou olbar paraa Invisibilidadeeenfatizara demanda
transitiva do sUjeito por um objeto direto de auto-reflexao,
urn ponto de presen<;a que manteria sua ｰ ｯ ｳ ｩ ｾ ｡ ｯ enunciat6-
ria privilegiada enquantosUjeito. Ver uma pessoadesa-
parecidae transgrediressademanda;0 "eu" na posi,aode
dominio e, naquelemesmomomenta,0 lugar de sua
ausencia,sua re-apresenta<;ao.Testemunhamosa aliena<;ao
do olho atraves do sam do significante no instante em que
o desejoesc6pico(olharlserolhado) emergee e rasurado
na simular;iio da escrita:
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[Mas levemente deIineado
atras de uma camisa,
palet6 ou gravata da moda
se 0 olhar dele Cfuzar com 0 seu,
ele voara aos gritos para cima de voce -
selvagemsem pinrura berrante,
presas anuladas.l

Por que a pessoadelineadaem ｴ ｲ ｡ ｾ ｯ leve deixara de
chamarsua ｡ ｴ ･ ｮ ｾ ｡ ｯ ＿ Qual e 0 segredoda Invisibilidade que
permite amulher migrante olhar sem ser vista?

o queseinterroganao e simplesmentea imagemda pessoa,
mas 0 lugar discursivo e disciplinar de onde as quest6es
de identidadesao estrategicae institucionalmentecolocadas.
Ao longo do poema"voce" e continuadamenteposicionado
no espas;:oentre uma serie de Iugares contradit6rios que coe-
xistem, ate voce se encontrar no ponto em que 0 estere6tipo
orientaIista. e evocadoe rasurado ao mesmotempo,no lugar em
que a Lit. Ing. e entstelltna mimica lronica de sua ｲ ･ ｰ ･ ｴ ｩ ｾ ｡ ｯ

indo-inglesa.Esse ･ ｳ ｰ ｡ ｾ ｯ de ｲ ･ ｩ ｮ ｳ ｣ ｲ ｩ ｾ ｡ ｯ deve ser pensado
de fora daquelasfilosofias metaffsicasda ｡ ｵ ｴ ｯ Ｍ ｳ ｵ ｳ ｰ ･ ｩ ｾ ｡ ｯ Ｌ

onde a alteridadeda identidadee a presen(:aangustiada
dentrodo Eu de uma agoniaexistencialistaqueemergequando
se olha perigosamenteatraves de urn vidro escuro.

o que permaneceprofundamentenao-resolvido,ate
rasurado, nos discursos do p6s-estruturalismo e aquela
perspectivadeprofundidadeatravesda qual a autenticidade
da identidadevem a ser refletida nas metaforasvitreas do
espelho e suas narrativa.s mimeticas au realistas. Mover 0

enquadramentoda identidadedo campo de visao para 0

espas;:oda escrita poe em questaoa terceira dimensaoque da
profundidadeit ｲ ･ ｰ ｲ ･ ｳ ･ ｮ ｴ ｡ ｾ ｡ ｯ do Eu e do Outro - aquela
profundidadede perspectivaque os cineastasdenominama
quarta parede e que os te6ricos literarios descrevemcomo a
transparencia das metanarrativas realistas. Barthes diagnostica
isso de modo brilhante como l'elfet du reel, a "dimensao
profunda, geologica"!6 da ｳ ｩ ｧ ｮ ｩ ｦ ｩ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｌ alcanpdapela
､ ･ ｴ ･ ｮ ｾ ｡ ｯ do signa linguistico em sua ｦ ｵ ｮ ｾ ｡ ｯ simb6lica. 0
･ｳｰ｡ｾｯ bilateral da conscienciasimb6lica, escreveBarthes,
privilegia massivamentea semelhanfa,constr6i uma re1as;:ao
anal6gicaentre significante e significado que ignora a questao
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cia forma e cria uma dimensaovertical dentro do signo. Neste
esquema,0 significante e sempre pre-determinadopelo
significado- aquele･ ｳ ｰ ｡ ｾ ｯ conceitualou realquee colocado
anteriormente e de fora do ato da significas;:ao.

Do nossoponto de vista, esta verticalidade esignificativa
pela luz que projetasobreaqueladimensiiodeprofundidade
que da a Iinguagemda Identidadeseusensode realidade-
uma medida do "me/mim", que emergedo reconhecimento
de minha interioridade, da profundidadedo meu carater,
da minha pessoa,para mencionarapenasalgumasdas quali-
dades atraves das quais normalmente articulan10s nossa
autoconsciencia.Minha argumenta<;ao sobre a importancia
da profundidadena ｲ ･ ｰ ｲ ･ ｳ ･ ｮ ｴ ｡ ｾ ｡ ｯ de uma imagemunificada
do eu e corroboradapelamais decisiva e influente ｦ ｯ ｲ ｭ ｵ ｬ ｡ ｾ ｡ ｯ

acercada identidadepessoalna ｴ ｲ ｡ ､ ｩ ｾ ｡ ｯ empirista inglesa.

Os famososcriterios de John Locke para a continuidade
da conscienciapoderiamperfeitamenteser lidos no registro
simb6lico da semelhanpe da analogia.Isso porquea simi-
laridade de urn ser racional requer uma conscienciado passacio
que e crucial para a argumenta<;ao- "na medida em que esta
consciencia pode ser ampliada para treis, ate uma a<;ao ou
pensamentopassadoqualquer,na mesmamedidase estende
a identidadedaquelapessoa"- e e precisamentea terceira
dimensaounificante. A agenda[agency] da profundidade
reline em uma ｲ ･ ｬ ｡ ｾ ｡ ｯ analogica (negadoradas diferenps
que constroema temporalidadee a ｳｩｧｮｩｦｩ｣｡ｾ｡ｯＩ "aquela
mesma consciencia que une aquelas a<;6es distantes numa
mesmapessoal nao importa quesubstanciascontribuirampara
suaproduriio" 17 (grifo meu).

A ､･ｳ｣ｲｩｾ｡ｯ de Barthesdo signo-como-simboloe conveni-
entementeanaloga a linguagem que usamospara designar a
identidade.Ao mesmotempo,ela ｬ ｡ ｮ ｾ ｡ luz sobreos conceitos
lingtifsticos concretoscom os quais podemosapreender como
a linguagemda pessoalidadevem a ser investida com uma
visualidadeou visibilidade da profundidade.Isto torna 0

momento de autoconsciencia simultaneamente refratado e
transparente;faz tambemcom que a questaoda identidade
paire sempre de forma incerta, tenebrosa, entre sombra e
substancia.A consdenciasimb6licada ao signo(do Eu) uma
dimensaode autonomia ou isolamento "como seele estivesse
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sozinhono mundo", privilegiandouma individualidadee um
carater uniUirio cuja integridade e expressa em uma certa
riqueza de agonia e anomia. Barthes chama a isso prestfgio
mftico, quase totemico em "sua forma [que e] constantemente
excedidapelo podere movimentode seu conteudo;... bem
menos uma forma codificada de ｣ ｯ ｭ ｵ ｮ ｩ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ do que urn ins-
trumentoCafetivo) de participa,ao".18

Esta imagem da identidade humana e, certamente, a iden-
tidade humanacomo imagem- ambasmoldurasau espe-
Ihos familiares do eu [selfhoodl que fala das profundezasda
cultura ocidental- estaoinscritasno signada semelhan,a.
A relac;;:ao anal6gica unifica a experiencia de autoconsciencia
aD encontrar, dentro do espelhoda natureza, a certeza sim-
b6lica do signo da cultura baseada"em uma analogiacom a
compulsaoa crer quandofita um objeto".'9 Isto, como escre-
ve Rorty, e parteda obsessaodo Ocidentecom 0 fato de que
noSsa relac;ao primaria com as objetos e com nos mesmose
analoga a percepc;ao visual. Entre essasrepresentac;6es
sobressaia reflexao do eu que se desenvolvena consciencia
simb6licado signo. Ela demarca0 espa,odiscursivodo qual
emerge 0 Eu verdadeiro(inicialmentecomo asser,aoda
autenticidade da pessoa)para, em seguida, por-se a reverberar
- 0 Eu verdadeiro?-como questionamentoda identidade.

Meu prop6sitoaqui e definir 0 espa,oda inscri,aoau da
escritada identidade- paraalemdasprofundezasvisuaisdo
signa simb6lico de Barthes. A experienciada auto-imagem
que sedisseminavai alem da ｲ ･ ｰ ｲ ･ ｳ ･ ｮ ｴ ｡ ｾ ｡ ｯ como consciencia
anal6gicada semelhanp.!sto nao e uma forma de con-
ｴ ｲ ｡ ､ ｩ ｾ ｡ ｯ dialetica, como a ｣ｯｮｳ｣ｈｾｮ｣ｩ｡ antag6nicade senhor
e escravo,quepossasersublimadae transcendida.0 impasse
au aporia da consciencia, que parece ser a experiencia
p6s-moderna par excelencia,e uma estrategia peculiar
de duplica,ao.

Cadavez que0 encontrocom a identidadeoconeno ponto
em que algo extrapola 0 enquadramentoda imagem, ele
escapait vista, esvazia0 ell como lugar da identidadee da
autonomia e - 0 que e mais importante - deixa um rastra
resistente, uma mancha do sujeito, urn signa de resistencia.
]it nao estamosdiante de um problemaontol6gicodo ser,
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mas de uma estrategia discursiva do momenta da interro-
ｧ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｌ urn momentoem que a demandapela ｩ､･ｮｴｩｦｩ｣｡ｾ｡ｯ

torna-se, primariamente, uma ｲ ･ ｡ ｾ ｡ ｯ a aurras questoesde sig-
ｮ ｩ ｦ ｩ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ e desejo,cultura e politica.

Em vezda conscienciasimb6licaqueda ao signoda identi-
dadesuaintegridadee unidade,suaprofundidade,nos depa-
ramoscom uma dimensaode ､ ｵ ｰ ｬ ｩ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｌ uma ･ ｳ ｰ ｡ ｣ ｩ ｡ ｬ ｩ ｺ ｡ ｾ ｡ ｯ clo
sujeito, que e ocluido na perspectivaHus6ria do que cleno-
minei a "terceira dimensao" do enquadramento mimetico au
imagem visual da iclentidade. A figura do duplo - para a
qual me clirijo agora- nao pode ser contidano interior do
signo anal6gicoda semelhanp;como clisse Barthes,isto fez
com que se desenvolvessesua dimensao totemica, vertical,
justamenteporque "0 que Ihe interessano signo e 0 signifi-
cado: 0 significante e sempre urn elemento determinado". 20

Para0 discursop6s-estruturalista,a prioriclade (e 0 jogol do
significanterevela 0 ･ｳｰ｡ｾｯ da ､ ｵ ｰ ｬ ｩ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ (e nao da profun-
clidade),quee0 pr6prio principio articuladordo cliscurso.E
atravesdaquele ･ ｳ ｰ ｡ ｾ ｯ da ･ ｮ ｵ ｮ ｣ ｩ ｡ ｾ ｡ ｯ que os problemasclo
sentido e do ser penetram nos discursosdo p6s-estruturalismo
como problematicada ｳ ｵ ｪ ･ ｩ ｾ ｡ ｯ e da ｩ ｣ ｬ ･ ｮ ｴ ｩ ｦ ｩ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｎ

o que emergenos poemascitados acima, como 0 delinea-
mento do paler6 e gravata da moda, au 0 sinistra, vingativo
olho desencarnaclo,nao deve ser liclo como ｲ ･ ｶ ･ ｬ ｡ ｾ ｡ ｯ dc
algumaverdadesuprimidada psique/sujeitop6s-colonial.No
mundo de ｩ ｮ ｳ ｣ ｲ ｩ ｾ ｢ ･ ｳ duplas em que entramos agora, nesse
･ ｳ ｰ ｡ ｾ ｯ da escrita, nao poclehavertal ｩ ｭ ･ ､ ｩ ｡ ｾ ｡ ｯ cle uma pers-
pectlva visualista, nenhumaepifania face-a-faceao espelho
da nature,za. Em urn nIvel, 0 que se apresenta a voce, leitor, no
retrato incompleto clo burguesp6s-colonial - que lembra
estranhamente0 intelectual metropolitano- e a ambiva-
lencia de seu desejopelo Outro: Voce!hypocritelecteur!-
monsemblable,- monfrere!

Aquela ｰ ･ ｲ ｴ ｵ ｲ ｢ ｡ ｾ ｡ ｯ clo seu olhar voyeurista encenaa
complexidadee as ｣ ｯ ｮ ｴ ｲ ｡ ｣ ｬ ｩ ｾ Ｖ ･ ｳ de sell desejode ver, de fixar
a diferenpcultural em urn objetoabrangivel,visivel. 0 desejo
pelo Outro eduplicadopelo clesejona linguagem,quefende
a diferenr,:a entre Eu e Outro, tornando parciais ambas as
ｰｯｳｩｾＶ･ｳＬ pois nenhumae auto-suficiente.Como acabeide
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mostrar no retrato da pessoadesaparecida,a pr6pria questao
da identificas;ao s6 emerge no intervalo entre a recusa e a
designa,ao.Ela e encenadana luta agonicaentre a demanda
epistemologica,visual, par urn conhecimentodo Outro e sua
representas;aono ato da articulas;ao e da enuncias;ao.

Olha, urn negro ... Mamae, olha 0 negro! Estou com medo ...
Nao pude rnais rir, porque eu ja sabia onde havia lendas,
hist6rias, hist6ria, e, acima de tudo, a historicidade... Entao,
atacado em diversos pontos, 0 esquema corporal desmoronou,
seu lugar ramado por urn esquema racial epidermico ... ]a nao
era uma questao de estar consciente do Oleu corpo na terceira
pessoa, mas em uma pessoa tripla ... Eu era responsivel por
Oleu corpo, por minha rar;a, pOl' meus ancestrais. 21

PeteNegra,MascarasBrancas,de Fanon,revelaa duplica,ao
da identidade:a diferenp entre a identidadepessoalcomo
indica,aoda realidadeau intui,ao do sere a problemapsica-
nalitico da identifica,aoquesempreevita a questaodo sUjeito:
"0 que quer um homem?"A emergenciado sujeito humano
como social e psiquicamentelegitimadodependeda negafiio
de uma narrativa originaria de realizas;ao au de uma coinci-
dencia imaginaria entre interesse au instinto individual e a
Vontade Gera!. Essasidentidadesbinarias, bipartidas, funcio-
nam em uma especiede reflexo nardsico do Dm no Outro,
confrontadosna linguagemdo desejopelo processopsicana-
litico de identifica,ao.Paraa identifica,ao,a identidadenuncae
urn a priori, nem urn produto acabado; ela eapenase sempre
a processoproblematicode acessoa uma imagemda totali-
dade. As condi,oesdiscursivasdessaimagem psiquica da
identificac;ao serao esclarecidasse pensarmos na arriscada
perspectivado pr6prio conceito da imagem, pais a imagem
- comopontode identifica,ao- marcaa Iugarde uma ambi-
valencia.Sua representa,aoe sempreespacialmentefendida
- ela tornapresentealgaqueest.ausente-e temporalmente
adiada:e a representa,aode um tempoque est.sempreem
outro lugar, uma repetis;ao.

A imagemeapenase sempre urn acess6rioda autoridade e
da identidade;ela naodevenuncaserlida mimeticamentecomo
a aparenciade uma realidade.0 acessoaimagemda identidade
s6 e possivelna negafiiode qualquerideia de originalidade
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ou plenitude; 0 processode deslocamentoe diferencia,ao
(ausencia/presenp,representa,ao/repeti,ao)torna-a uma
realidadeliminar. A imagemea um s6tempoumasubstitui,ao
metaf6ric3, uma ilusao de presew;a, e, justamente par isso,
uma metonfmia, urn signa de sua ausenciae perda. E precisa-
mentea partir dessaextremidadedo sentidoe do ser, a partir
dessa fronteira deslizantede alteridadedentro da identidade,
queFanonpergunta:"0 quequerum homemnegro?"

Quando encontra a resistencia do QU(ro, a autoconsciencia passa
por uma experiencia de desejo... Assim que passo a desejar,
per;o para ser considerado. NaQ estou simplesmente aqui e agora,

selado, coisificado. Eu sou a favor de autro lugar e de outra
coisa. EXijo que se tome conhecimento de minha atividade ne-
gadora oa medida em que persigo alga que nao vida ...

Eu ocupava 0 espar;o. Movia-me oa direr;ao do outro ... C 0

outro evanescemc,hostil, mas naG apaco, transparente, sem
estar la, desapareceu.Nausea.22

Daquele esmagadorvazio da nausea, Fanon constr6i sua
resposta: a homem negro quer a confronto objetificador com a
alteridade; na psique colonial ha uma nega,aoinconsciente
do momentonegador,fendente,do desejo.0 lugar do Gutro
nao deveser representado,como as vezessugereFanon, como
urn ponto fenomenol6gicofixo oposto ao eu, que representa
uma consciencia culturalmente estrangeira . 0 Outro deve
ser vista como a negac;ao necessariade uma identidade
primordial - cultural au psiquica - que introduz 0 sistema
de diferencia,aoquepermiteao cultural sersignificadocomo
realidade linguistica, simb6lica, hist6rica. Se, como sugeri, a
sujeito do desejo nunca e simplesmente urn Eu Mesmo,
entao a Outro nunca esimplesmenteurn Aquila Mesma,uma
frente de identidade,verdadeou equivoco.

Como principio de identifica,ao, 0 Outro outorga uma
medidade objetividade,massua representa,ao- seja ela 0

processosocial da Lei ou 0 processopsiquicodo Edipo - e
sempreambivalente,desvelandouma falta. Por exemplo, a
distinc;ao comum, usual, entre a letra e a espirito da Lei poe
a nu a pr6pria alteridadeda Lei; a ambiguaarea cinzenta
entrea Justipe 0 procedimentojudicial e, literalmente,um
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conflito de juizo. Na linguagemda psicanalise,a Lei do Pai
ou a metaforapaternanao pode ser tomadaao pe da letra.
Ela e urn processo de substituic;ao e troca que inscreve urn
Jug ar normativo, normalizador, para 0 sujeito; porem, esse
acesso metaf6ricoaidentidadee exatamente0 lugar da proi-
｢ ｩ ｾ ｡ ｯ e cia repressao,um conflito de autoridade.A iclentifica-
ｾ ｡ ｯ Ｌ comO e pronunciadano desejodo Outro, e sempreuma
questao de interpretas;:ao, pais ela e urn encontro furtivo
entre mim e urn si-pr6prio, a elisao da pessoa e do Jugar.

Se a ｦｯｲｾ｡ diferenciadorado Gutro e 0 processode signi-
ｦｩ｣｡ｾ｡ｯ do sujeito na linguageme a ｯ｢ｪ･ｴｩｦｩ｣｡ｾ｡ｯ da socieda-
de na Lei, entao como pode 0 Gutro desaparecer?Pode 0

desejo, 0 espirito motor do sujeito, jamais evanescer?

III

A excelente,emboracrfptica, sugestaocle Lacan de que
"0 Outro e uma matriz de dupia entrada"23 deveria ser
compreendidacomo a rasura parcial da perspectivade
projundidadedo signa simb61ico; atravescia ｣ｩｲ｣ｵｬ｡ｾ｡ｯ do
significanteem sua ､ ｵ ｰ ｬ ｩ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ e deslocamento,0 significante
naG permite ao signa nenhuma divisao redproca, binaria, de
forma/conteudo, su perestrutura/infra-estrutura, eu/outro. E
somentepela compreensaocia ambivalenciae do antagonismo
do desejodo Gutro que podemosevitar a ｡､ｯｾ｡ｯ cadavez
mais facil da ｮ ｯ ｾ ｡ ｯ de um Gutro homogeneizado,para uma
politica celebrat6ria, oposicional, das margens au minorias.

A ｡ｴｵ｡ｾ｡ｯ da duplicidacleou da cisaodo sUjeito e encenacla
na escrita dos poemas que citei; isso fica evidente no juga
com as figuras metonfmicas do "desaparecido" e da "invisibi-
lidade", em torno das quais gira seu questionamentoda iden-
tidade. Articula-se naquelas instancias interativas que simul-
taneamentemarcama possibilidaclee a impossibilidadecia
identidade,a presenppOI' meio da ausencia."Apenasmeus
olhos permaneceraopara vigiar e assombrar" I avisa Meiling
lin, enquantoaquele ｡ ｭ ･ ｡ ｾ ｡ ､ ｯ ｲ objeto parcial, 0 olho
desencarnado- 0 mauolho [mau-olhado,evileyel-torna-se
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o sujeito de urn violento discurso de ressentiment.Aqui, uma
ira fantasmaticae (pre)figurativa rasuraas iclenticlaclesnatu-
ralistas do Eu e do N6s que narram uma hist6ria rnais
convencional, ate mesmo realista, de exploravao colonial e
racismo metropolitano, dentro do poema.

o momento de visao que esta retido no mau alha
[mau-olhaclol inscreveuma atemporaliclacle,ou um congela-
mentoclo tempo- "permanece/paravigiar e assombrar"-
queso pocleserrepresentaclona clestrui<;aocia profuncli-
dade associada com 0 signo da consciencia simb6lica. E
uma profuncliclacle que vem claquilo que Barthes clescreve
como a rela<;aoanal6gicaentreforma superficiale gigantes-
co Abgrund: a "rela<;ao entre forma e conteiiclo [enquanto]
incessantementerenovada pelo tempo (hist6ria), a superes-
trutura subjugaclapela infra-estrutura,sem que jamais seja-
mos capazesde apreender a estrutura em Si".24

Os olhos que restam- os olhos como uma especiecle
residuo, produzindo urn processoiterativo - nao podem ser
parte desserenovar copioso e progressivo do tempo ou da
hist6ria. Eles sao os signos de uma estrutura da escrita da
histaria, uma hist6ria clas poeticascia cliasporap6s-colonial,
que a conscienciasimb6lica jamais poderia apreender. Mais
significativamente, essesolhos parciais testemunhama escrita
cle uma mulhersobrea concli<;aopas-colonial.Suacircula<;ao
e repeti<;ao[rustram tanto 0 clesejovoyeuristacia fixiclez cia
cliferen<;a sexual como 0 clesejo fetichista cle estereatipos
racistas. 0 mau-olhado aliena tanto 0 eu narratorial do es-
cravocomo0 olho vigilante clo senhor.Ele clesestabilizaqual-
quer polariclacle ou binarismo simplista na iclentifica<;ao clo
exercfcio do poder - Eu/Outro - e rasura a dimensaoana16-
gica na articula<;aocia cliferen<;asexual.Ele est. esvaziaclocla-
quelaprofuncliclaclecia verticaliclacleque cria umasemelhan-
p totemica entre forma e conteiiclo (Abgrund) incessante-
menterenovaclae reabasteciclapela fonte cia histaria.0 mau
olho - como a pessoadesaparecida- nao e nada em si; e
estaestruturadediferem;aqueprocluz0 hibriclismo cle rape
sexualiclacleno cliscurso pas-colonial.

A elisao cia iclenticlacle nessestropos cia "arte secretacia
Invisibiliclacle" cle oncle falam essesescritoresnao e uma
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ontologia da falta que, por seu reverso, se torna uma demanda
nosUilgica por uma identidadeiiberat6ria, nao reprimida.
E 0 estranhoespa,oe tempo entre aquelesdois momentos
do ser, suasdiferen<;as incomensuraveis- se eque se pode
imaginarum lugar - significadosno processoda repeti,ao,
que dao ao olho mau au a pessoadesaparecidaseu sentido.
Sem sentido em/comosi pr6prios, essasfiguras inauguram 0

excessoret6ricoda realidadesocial e a realidadepsiquicada
fantasiasocial.Suafor,a poeticae politica desenvolve-seatra-
yeS de uma certa estrategiade dupiicidadeou dupiica,ao(e
nao semelhan,a,no sentido barthesiano),que Lacan elabo-
rou como "0 processoda falta" dentro do qual a rela,aodo
sujeito com 0 Outro se produz.25 A duplicidadeprimaria da
pessoadesaparecidadelineadadiante de seusolhos, ou dos
olhos da mulher que vigiam e assombram,e esta: embora
essasimagensemerjamcom umacertafixidez e finalidadeno
presente,como se fossem a ultima palavra sobre 0 sujeito,
e1asnao podemidentificar ou interpelara identidadecomo
presenra.Isto porquesaocriadasna ambivalenciadeum tempo
duplo de itera,aoque, na feliz frasede Derrida, "desconcerta0
processode apari,aoao deslocarqualquertempo ordenado
no centro do presente".26 0 efeito dessedesconcerto,em
ambosos poemas,e inaugurarum principio de indecidibiii-
dadena significa,aode partee todo, passadoe presente,eu
e autro, de modo que nao possahaver nega<;aoou transcen-
denciada diferenp.

Chamara pessoadesaparecidade "Selvagemsem pintura
berrante" e urn exernplo caracterfstico. A expressao,dita no
fim do poemade Adil ]ussawalla,nao nos leva simplesmente
de volta ao discurso orientalista de estere6tipose exotismos
- GungaDin - preservadona hist6ria da Lit. Ing. nem nos
permite aceitar 0 deiineamentoda pessoadesaparecida.
o leitor eposicionado- junto com a enuncia<;aoda questao
da identidade- em um espa,ode indecisaoentre"desejoe
realizas;ao,entre a perpetra,aoe sua lembran,a... Nem futuro
nem presente,mas entre os dois."27 A repeti<;ao de elementos
orientais e de seu passado imperialista sao re-apresentados,
tornados presentesemanticamente,dentro do mesmo tempo e
enunciado nos quais suas representa<;6esSao sintaticamente
negadas- "sempintura berrante/Presasanuladas'.A partir
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dessa rasura, na repetit;ao daquela negativa, que nao e de
forn1a alguma articulada na propria expressao, emerge a
presen,aem leve tra,o da pessoadesaparecidaque,
in absentia, tanto esta presente na, como econstitutiva da,
selvageria.E possivel distinguir 0 burguespas-colonialdo
intelectualde elite do ocidente?De queforma a repeti,aode
uma categoria gramatical - nao! - transforma a imagem da
civilidade no duplo da selvageria?Que papel desempe-
nha a artimanha da escrita na ･ｶｯ｣｡ｾ｡ｯ dessastenues figuras
da identidade?E, finalmente, onde ficamos nos naqueleeco
estranho entre 0 que pode ser descrito como a ｡ｴ･ｮｵ｡ｾ｡ｯ da
identidade e seussimulacros?

Estasquestoesdemandamuma dupla resposta.Em cada
uma delas coloquei urn problema teorico em termos de seus
efeitos polfticos e sociais. Foi a fronteira entre elas que ten-
tei explorar em rninhas ｶ ｡ ｣ ｩ ｬ ｡ ｾ ｯ ･ ｳ entre a textura da poesiae
uma certa textualidadeda identidade.Uma respostaa minhas
perguntas seria dizer que estamosagora no ponto da argu-
menta,aopos-estruturalistade ondepodemosver a duplicida-
de de seu proprio terreno: a estranhaigualdade-na-diferen,a
ou a alteridadeda Identidadede que falam essasteorias,e a
partir das quais, em lfnguas bifurcadas, se comunicam umas
com as outras para constituir aquelesdiscursos que deno-
minamos pos-modernistas. A retorica da repetic;;ao au da
､ ｵ ｰ ｬ ｩ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ que traeei expoe a arte do tornar-se atraves de
uma eerta 16gica metonimica desveladano "mau olho" au na
"pessoadesaparecida".A metonimia, figura de contiguidade
que substitui uma parte peIo todo (urn olho par urn eu [an
eye/oran IJ), naodeveserIida comoumaforma de substitui-
,ao ou equivalenciasimples.Sua circula,aode partee todo,
identidade e diferenc;;a, deveser compreendidacomo urn mo-
vimentoduplo que segue0 que Derrida denominaa logica
ou jogo do "suplemento":

Se ele representa e constr6i uma imagem, e pela falha anterior
de uma ｰ ｲ ･ ｳ ･ ｮ ｾ ｡ Ｎ Compensat6rio e vicario, 0 suplemento [0

mau olhol eum adjunto, uma insrancia subaIterna que loma-
0- lugar. Como substituto ... [pessoa desaparecidaJ ... nao pro-
duz relevo, seu lugar e assinalado na estrutura pela marca de
um vazio. Em algum lugar, alga pode se preencher de si
pr6prio ... apenas ao se permitir ser preenchido par meio do
signa e da ｰ ｲ ｯ ｣ ｵ ｲ ｡ ｾ ｡ ｏ Ｎ Ｒ Ｘ
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Tendo ilustrado, atraves de minha leitura dos poemasacima,
a natureza suplementar do sujeito, focalizo agora a instancia
subalternada metonfmia,que ea procurar,;ao igualmenteda
presenpe do presente:0 tempo (tem lugar em) e 0 ･ｳｰ｡ｾｯ

(toma 0 lugar de). Conceitualizaressacomplexa ､ ｵ ｰ ｬ ｩ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ
de tempoe ･ｳｰ｡ｾｯ como0 lugar de ･ ｮ ｵ ｮ ｣ ｩ ｡ ｾ ｡ ｯ e acondicio-
nalidadetemporaldo discursosocialetanto0 encantocomo
a risco dos discursos pos-estruturalista e p6s-modernista.
Quantadiferenp ha entre essa ｲ ･ ｰ ｲ ･ ｳ ･ ｮ ｴ ｡ ｾ ｡ ｯ do signo e a
conscienciasimb6lica na qual, como diz Barthes, a ｲ･ｬ｡ｾ｡ｯ

entre forma e conteudo e incessantementerenovada pelo
Tempo(como Abgrunddo hist6rico)'a mau olho, que tenta
subjugar a hist6ria linear, continufsta, e transformar seu
sonho progressista em caos de pesadelo, e mais uma vez
exemplar.a que Melling Jin denomina"a arte secretada
Invisibili-Dade" cria uma crise na ｲ･ｰｲ･ｳ･ｮｴ｡ｾ｡ｯ da pessoae,
nesseinstante critico, inaugura a possibilidade de subversao
politica. A invisibilidade apagaa ｡ｵｴｯｰｲ･ｳ･ｮｾ｡ daquele"Eu"
em termos do qual funcionam as conceitostradicionais de
agenciapolitica e domfnio narrativo. a que loma (0) lugar,
no sentido do suplementoderridiano,e 0 mau olho desen-
carnado, a instancia subalterna que executa a sua ｶ ｩ ｮ ｧ ｡ ｮ ｾ ｡

circulando sem ser vista. Ele atravessa as fronteiras entre
senhore escravoj ele abre urn ･ｳｰ｡ｾｯ intervalar entre as dais
locais do poema,0 Hemisferio Sui da escravidaoe 0 Hemis-
feria Norte da diaspora e da ｭｩｧｲ｡ｾ｡ｯＬ que entao se tornam
estranhamente duplicados no cenario fantasmatico do
inconscientepolitico. Esta ､ ｵ ｰ ｬ ｩ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ resiste ao tradicional
elo causal que explica a racismo metropolitano contemporaneo
como resultadodos preconceitoshist6ricosdas ｮ ｡ ｾ Ｖ ･ ｳ impe-
rialistas. a que ela de fato sugeree a possibilidadede uma
nova compreensaode ambas as formas de racismo, baseada
em suasestruturas simb6lica e espacial comuns - a estrutura
maniquefstade Fanon- articuladasdentro de diferentes
ｲ ･ ｬ ｡ ｾ Ｖ ･ ｳ temporais, culturais e de poder.

a movimento anli-diatetico da instanciasubalternasub-
verte qualquer ｯ ｲ ､ ･ ｮ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｌ binaria ou negadora,de poder e
signo; ele adia 0 objeto do olhar - "pois ainda agoravoces
olham/masnunca me veem" - e 0 dota de um impulso
estrategico,que podemosaqui, analogamente,chamar de
movimentoda pulsaoda morte. a mau olho, que nao enada
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em si, existe em seustras;:os ou efeitos letais como forma de
iteras;:ao que retem 0 tempo - morte/caos- e inaugura urn
･ｳｰ｡ｾｯ de entrecorte que articula politica/psique,sexualidadel
ｲ ｡ ｾ ｡ Ｎ Isto se faz em uma ｲ ･ ｬ ｡ ｾ ｡ ｯ que e diferenciale estrategica
em vez de originaria, ambivalente, em vez de acumulativa,
duplicadora,em vez de dialetica. a jogo do mau-olhadoe
camuflado, invisivel na atividade comum, corrente, de mirar
- tomandopresente,enquantoimplicado no olhar perreoe
petrificante que cai, como a Medusa, sobre suas vitimas _
traficando a marte, extinguindo tanto a presens;:a quanta 0

presente. Ha uma re-apresentas;:aoespecifican1entefeminista
da subversaopolitica nestaestrategiado mau olho. A nega-
ｾ ｡ ｯ da ｰ ｯ ｳ ｩ ｾ ｡ ｯ da mulhermigrante- sua invisibilidade social
e politica - e usadaparela em suaartesecretade ｶ ｩ ｮ ｧ ｡ ｮ ｾ ｡ Ｌ

a mfmica. Nessa ｳ ｯ ｢ ｲ ･ ｰ ｯ ｳ ｩ ｾ ｡ ｯ de ｳ ｩ ｧ ｮ ｩ ｦ ｩ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ - nessa
dobra da ｩ ､ ･ ｮ ｴ ｩ ｦ ｩ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ como diferenpcultural e sexual- 0

"eu" [I] e a assinatura inicial, iniciat6ria do sujeito; 0 "olho"
[eye] (em sua ｲ ･ ｰ ･ ｴ ｩ ｾ ｡ ｯ metonimica)e a signo que inicia 0

terminal, a detens;:ao, a morte:

pois ainda agora voces olham

mas nunca me veem...

56 meus olhos ficarao para assombrar,

e transformar seus sonhos

em caos.

E nesse･ ｳ ｰ ｡ ｾ ｯ da ｳ ｯ ｢ ｲ ･ ｰ ｯ ｳ ｩ ｾ ｡ ｯ entre0 apagarda identi-
dadee sua ｩ ｮ ｳ ｣ ｲ ｩ ｾ ｡ ｯ tenuequeramo ｰ ｯ ｳ ｩ ｾ ｡ ｯ frente ao sujeito,
em meio a uma celebradaassembleiade pensadoresp6s-estru-
turalistas.Emboraha;adiferenpssignificativasentreeles,quero
por em foco aqui a ｡ｴ･ｮｾ｡ｯ dada por essespensadoresao
lugar de ondea sujeito fala ou e falado.

Para Lacan - que usou a ｲ･ｴ･ｮｾ｡ｯ do mau olho em sua
analisedo olhar - estee 0 instanteda Ｂ ｰ ｵ ｬ ｳ ｡ ｾ ｡ ｯ temporal":
"[0 significante no campo do Outro] petrifica 0 sujeito no
mesmo movimento em que 0 chama a falar como sujeito."29

Foucault de cefta forma ecoa a mesmo movimento estra-
nho da ､ ｵ ｰ ｬ ｩ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ quando discute a "quase-invisibilidade
da afirmas;:ao":
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Talvez seja como 0 super-familiar que constantemente nos
escapa; aquelas ｴ ｲ ｡ ｮ ｳ ｰ ｡ ｮ ｾ ｮ ｣ ｩ ｡ ｳ familiares, que embora nada
ocultem em sua densidade,mesmoassim nao sao inteiramente
c1aras. 0 nivel enunciativo emerge bern em sua
proximidade ...Tem essa quase-invisibilidade do "ha", que e
apagada na pr6pria coisa da qual se pode dizer: "ha isto ou
aquila..." A Iinguagem sempre parece estar habitada pelo outro,
pelo outro lugar, 0 distante; ela eesvaziadapela distancia.30

Lyotard prende-seao ritmo pulsantedo tempodo enunciado
quandodiscute a narrativada ｔ ｲ ｡ ､ ｩ ｾ ｡ ｯ Ｚ

A tradis;ao eaquilo que diz respeito ao tempo, nao ao conteudo.
Por outro lado, 0 que 0 Ocidente deseja da autonomia, da
invenS;ao, da novidade, da autodeterminas;ao, e 0 oposto _
esquecer 0 tempo e preservar, acumular conteudosi transfor-
rna-los no que chamamos hist6ria e pensar que ela progride
porque acumula. Ao contrario, no caso das tradis;6es popu-
lares... nada se acumula, ou seja, as narrativas devem ser repe-
tidas 0 tempo todo porque sao esquecidastodo 0 tempo. Mas
o que nao e esquecidoe 0 ritmo temporal que nao para de
enviar as narrativas para 0 esquecimento.

Esta e uma situas;ao de constante encaixe, que tarna impossivel
encontrar urn primeiro enunciador.31

N

Possoseracusadode urn tipo de formalismo lingiiistico au
te6rico, de estabelecer uma regra de metonfmia ou suple-
mentae de estabeiecera iei opressiva,universalistaate, da
､ ｩ ｦ ･ ｲ ･ ｮ ｾ ｡ au da ､ ｵ ｰ ｬ ｩ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｎ De queforma a ｡ｴ･ｮｾ｡ｯ p6s-estru-
turalista dada a ecriture e a textualidadeinfluencia minha
experiencia de mim mesmo? Nao diretamente, eu diria; entre-
tanto, algumavez nossasfabulasde identidadeja deixaram
de ser mediadaspar outrem?Alguma vez ja foram rnais (au
menos)do que urn desvio que passapela palavrade Deus,
a escrita da Lei ou 0 Nome do Pai, au, ainda, 0 totem, 0

fetiche, 0 telefone, 0 superego, a voz do analista, 0 ritual
fechadoda confissaosemanalau a ouvido sempreaberto
da coiffeusemensal?
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Lembro-medo problemado auto-retratoem OsEmbaixa-
daresde Holbein, do qual beanfaz uma leitura surpreen-
dente. As duas figuras estaticasestaono centro de seu mundo,
cercadaspelosatributosda vanitas- urn globo, urn alallde,
livros e compassos,ilustrando a riqueza. Eles estao tambem
no momento de instantaneidade temporal em que 0 sujeito
cartesiano emergecomo a relar;ao subjetivante da perspectiva
geometrica,descritaacimacomo a profundidadeda imagem
da identidade.Mas fora do centro,no primeiro plano (vio-
lando as profundezassignificativas do Abgrund), ha urn
objetoesfericoplano,obliquamenteangulado.A medidaque
voce se afasta do retrato e vira-se para ir embora, ve que 0

disco e uma caveira, uma lembranp(e residuo) da marte,
que torna visivel nadamais do que a aliena,aodo sujeito, 0

espectro anam6rfico.32

Nao produziraa logica do suplemento- em suarepeti,ao
e duplica,ao- uma des-historiza,ao,uma "cultura" da teoria
que torna impossivelconferir sentido a especificidadehisto-
rica?Estae umaamplaperguntaqueso possoresponderaqui
por procura,ao,citandourn texto notavel por suaespecifici-
dadepas-coloniale por seuquestionamentodo que se quer
dizer com especificidadecultural:

A-'s a giggle now
but on it Osiris, Ra.
An '* an er ... a cough,
Oncespokingyour valleyswith light.
But the a's here to stay.
On it St. Pancrasstation,
the Indian and the African railways.
That's whyyou learn it today.

"Get back to your language", theysay.

[A - eurn quaseriso agora
masneleOsiris, Ra.
Um '*, um er... pigarro,
urna vezcoroara seusvalesde luz.
Mas 0 a veioparaficar.
Com ele a estaraoSt. Pancras,
asferrovias da india e da Africa.
Epor issoquevoce0 aprendehoje.

"Volte il sua lingua ", dizeme/es.)
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Estesversossao de uma parte anterior do poema "Pessoa
Desaparecida",de Adil ]ussawalla.Eles nos dao uma visao
da dobra entre as ｣ ｯ ｮ ､ ｩ ｾ Ｖ ･ ｳ culturais e lingUisticasarticuladas
na economia textual que descrevi como metonfmica ou
suplementar.0 discursodo p6s-estruturalismotem sido am-
plamenteexplicadopOI' meio de uma curiosa ｲ ･ ｰ ･ ｴ ｩ ｾ ｡ ｯ do a,
seja no petit objet a de Lacan ou na dif.!erancede Derrida.
Observem, entao, a agencia dessea pas-colonial.

Existe algo de suplementarnessea que 0 torna a letra
inicial do alfabetoromanoe, ao mesmotempo,0 artigo inde-
finido em Ingles. 0 que e dramatizadonessa｣ ｩ ｲ ｣ ｵ ｬ ｡ ｾ ｡ ｯ do a
e uma cenaduplaem um palcoduplo, parausaI'uma Frasede
Derrida. 0 A - com 0 qual 0 versose inicia - e0 signo de
uma objetividade lingufstica , inscrito na arvore das linguas
indo-europeias, institucianalizado nas disciplinas culturais
do imperio; e todavia, como demonstra a vagal hindi ｾ Ｌ que
e aprimeira letra do alfabetohindi e se pronunciacomo"er",
o objeto da ciencia lingufstica sempre ja se encontra em urn
processoenunciat6riode ｴ ｲ ｡ ､ ｵ ｾ ｡ ｯ cultural, expondo0 hibri-
dismo de qualquerｦ ｩ ｬ ｩ ｡ ｾ ｡ ｯ geneal6gicaou sistematica.

Oupm: "Um J'I um er... pigarro": ao mesmo tempo
ouvimos 0 a repetido na ｴｲ｡､ｵｾ｡ｯＬ nao COlno objeto da lin-
gufstica, mas no ato da ･ ｮ ｵ ｮ ｣ ｩ ｡ ｾ ｡ ｯ colonial da ｣ｯｮｴ･ｳｴ｡ｾ｡ｯ

cultural. Esta dupla cena articula uma elipse... que marcaa
dif.!eranceentre 0 signo hindi J'I e 0 significante em Ingles
dematico - "er, pigarro". E atraves do vazio da elipse que a
diferenpda culturacolonial e articuladacomoum bibridismo,
reconhecendoque toda especificidadecultural e extempora-
nea, diferenteem si - J'I... er... ugh! As culturasvem a ser
representadasem virtude dos processosde ｩ ｴ ･ ｲ ｡ ｾ ｡ ｯ e tradu-
ｾ ｡ ｯ atravesdos quais seussignificadossao enderepdosde
forma bastantevicaria a - par meio de - um Outro. Isto
apaga qualquer ｲ ･ ｩ ｶ ｩ ｮ ､ ｩ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ essencialistade uma autentici-
dade ou pureza inerente de culturas que, quando inscritas
no signo naturalistico da consciencia simbalica, frequente-
mente se tornam argumentos politicos a favor da hierarquia
e ascendenciade culturas poderosas.33 E nesseintervalo hf-
brido, em que nao h" ､ ｩ ｳ ｴ ｩ ｮ ｾ ｡ ｯ Ｌ que 0 sujeito colonial tem
lugar, sua ｰ ｯ ｳ ｩ ｾ ｡ ｯ subalternainscrita naquele ･ ｳ ｰ ｡ ｾ ｯ de
ｩ ｴ ･ ｲ ｡ ｾ ｡ ｯ ondeJ'I toma(0) lugar do "er".

95

I,!



I

Se ista parece uma piada pos-estruturalista esqueo1atica
- "tudo sao palavras, palavras, palavras..." - cleva entao
lembrar-lhesde que a insistencialinguistica na influente afir-
ｭ ｡ ｾ ｡ ｯ de Clifford Geertzde quea experienciadecompreender
Qutras culturas assemelha-se"mais a entender urn proverbia,
captaruma alusao,perceberuma piada [ou, como ja sugeri,
ler um poema] do que a alcanpruma comunhao".34 Minha
insistenciaem localizar 0 sUjeito pas-colonialdenlro do jogo
da instancia subalterna da escrita e uma tentativa de desen-
volver 0 comentariorapido de Derrida de que a histaria do
sujeito descentradoe seu deslocamentoda metafisica euro-
peia e concomitantecom a emergenciada problematicada
､ ｩ ｦ ･ ｲ ･ ｮ ｾ ｡ cultural dentro da etnologia.3S Ele percebea natu-
reza politica dessemomento mas deixa a nossocargo especi-
fica-Io no texto pas-colonial:

"Wiped out", theysay.
Turn left or right,
there'smi/Nonslike you up here,
picking their way through refuse,
looking/or wordsthey lost.
You'reyourcountry's lostproperty
with no office to claim you back.
You'repolluting our sounds. YOll 're so rude.
"Get back to your language", theysay.

["Apagado", dizem eles.
A esquerda ou it direita
ha milh6es como voce par aqui,
abrindo caminho enrre 0 refugo,
procurando as palavras que perderam.
Voce e a propriedade perdida do seu pals
sem escrir6rio para busca-la de volta.
Voce esta poluindo nossossons. Mal educado.
"Vohe para a sua Ifngua", dizem eles.p6

Esta implicita nessas｡ ｦ ｩ ｲ ｭ ｡ ｾ Ｖ ･ ｳ uma politica cultural de
diaspara e paranoia, de migras;ao e discriminas;aa, de ansie-
dadee ｡ｰｲｯｰｲｩ｡ｾ｡ｯＬ quee impensavelsemuma ｡ ｴ ･ ｮ ｾ ｡ ｯ aqueles
mamentos metonfmicas au subalternas que estruturam a
sujeito da escrita e do sentido. Sem a duplicidadeque des-
crevi no jogo pas-colonialdo "a -sr ", seriadificil compreender
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a ansiedadeprovocadapela ｨ ｩ ｢ ｲ ｩ ､ ｩ ｺ ｡ ｾ ｡ ｯ da linguagem,
ativada na angustia associadaa fronteiras vacilantes- psfquicas,
culturais, territoriais - das quais fa1am estesversos. Gnde
se ｴ ｲ ｡ ｾ ｡ a linha divisoria entre as lfnguas? entre as culturas?
entre as disciplinas? entre as POVQs?

Propusaqui que uma linha politica subversivae trapda
em uma certa poetica da "invisibilidade", da "elipse", do mau
olho e da pessoadesaparecida- todos instanciasdo "subal-
terno" no sentido derridiano, e pr6xiInos 0 suficiente do
sentido que Gramsci da ao conceito: "[nao sirnplesmente urn
grupo oprimidol mas sem autonomia, sujeito a influencia au
hegemoniade outro grupo social, nao possuindosuapr6pria
ｰ ｯ ｳ ｩ ｾ ｡ ｯ hegem6nica".37E com essa ､ ｩ ｦ ･ ｲ ･ ｮ ｾ ｡ entre os dois
USGS que as noc;6es de autonomia e dominac;ao dentro do
hegem6nicoteriam de ser cuidadosamenterepensadasa luz
do que eu dissesobrea naturezavicaria de qualqueraspi-
rac;ao a presenr;a au a autonomia. No entanto, 0 que esta
implicito em ambos os conceitosdo subalterno,na minha
opiniao, e uma estrategia de ambivalencia na estrutura de
ｩ ､ ･ ｮ ｴ ｩ ｦ ｩ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ que ocorre precisamenteno interualo eliptico,
onde a sombra do outro cai sobre 0 ell.

Daquelasombra(em que joga 0 a p6s-colonial)emergea
､ｩｦ･ｲ･ｮｾ｡ cultural como categoria enunciativa, oposta a
ｮｯｾＶ･ｳ relativistasde diversidadecultural ou ao exotismoda
"diversidade"de culturas.E0 "entre" que earticuladona sub-
versao camuflada do "mau-olhado" e na mfmica transgressora
da "pessoadesaparecida".A ｦｯｲｾ｡ da ､ ｩ ｦ ･ ｲ ･ ｮ ｾ ｡ cultural e, como
disseBarthes certa vez sobre a pratica da metonfmia, "viola-
ｾ ｡ ｯ do limite de espafosignificante,ela permiteno pr6prio
nfvel do discurso uma contra-divisao de objetos, USOS, signi-
ficados, ･ ｳ ｰ ｡ ｾ ｯ ｳ e propriedades""(grifo meu).

E colocandoa violencia do signo poetico no interior da
｡ ｭ ･ ｡ ｾ ｡ de ｶ ｩ ｯ ｬ ｡ ｾ ｡ ｯ politica que podemoscompreenderos
poderesda linguagem.Assim, podemosapreendera impor-
tancia da ｩ ｭ ｰ ｯ ｳ ｩ ｾ ｡ ｯ do a imperial como a ｣ｯｮ､ｩｾ｡ｯ cultural
para 0 pr6prio movimento do imperio, sua logomofiio - a
｣ｲｩ｡ｾ｡ｯ colonial das ferrovias da fndia e da Africa como
escreveu0 poeta.Agora podemos ｣ ｯ ｭ ･ ｾ ｡ ｲ aver porque a
ameapda (rna) ｴ ｲ ｡ ､ ｵ ｾ ｡ ｯ do '* e do "er", entre os povos
deslocadose diasp6ricosque reviram 0 refugo, e urn lembrete
constanteao Ocidente p6s-imperial do hibridismo de sua
lingua maternae da heterogeneidadede seu ･ ｳ ｰ ｡ ｾ ｯ nacional.
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Em seu modo analftico, Fanon explora questoesafins da
ambivalencia cia inscris;ao e cia ｩ､･ｮｴｩｦｩ｣｡ｾ｡ｯ coloniais.
o estadode emergenciaa partir do qual ele fala demanda
respostas insurgentes, ｩ ､ ･ ｮ ｴ ｩ ｦ ｩ ｣ ｡ ｾ Ｖ ･ ｳ mais imediatas. Fanon
frequentemente teota estabelecer uma correspondencia
pr6xima entre a mise-en-scenecia fantasia inconsciente e
as fantasmas do medo e 6dio racistas que rondam a ceoa
colonial; ele parte das ambivalenciasda ｩ ､ ･ ｮ ｴ ｩ ｦ ｩ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ para
as identidadesantagonicasda ｡ ｬ ｩ ･ ｮ ｡ ｾ ｡ ｯ politica e da
､ ｩ ｳ ｣ ｲ ｩ ｭ ｩ ｮ ｡ ｾ ｡ ｯ cultural. Ha momentosem que ele e par
demais apressadoao nomear 0 Outro, personalizar sua pre-
senp na linguagem do racismo colonial - "0 Outro real
para 0 homem branco ee continuara a ser 0 homem negro.
E vice-versa."39 Restaurar 0 500ho a sell tempo polftico e

･ｳｰ｡ｾｯ cultural propriospode,asvezes,tamarcegaa lamina
das brilhantes ･ ｸ ･ ｭ ｰ ｬ ｩ ｦ ｩ ｣ ｡ ｾ Ｖ ･ ｳ que Fanon apresentada
complexidade das ｰ ｲ ｯ ｪ ･ ｾ Ｖ ･ ｳ psiquicasna ｲ ･ ｬ ｡ ｾ ｡ ｯ patologica
colonial. Jean Veneuse,0 evolueantilhano, naG deseja sim-
plesmenteestar no lugar do homem branco, mas procura com-
pulsivamenteｬ ｡ ｮ ｾ ｡ ｲ a si proprio, a partir daquela ｰ ｯ ｳ ｩ ｾ ｡ ｯ Ｌ

urn olhar de cima e de longe. Da mesmaforma, 0 racista branco
naopodesimplesmentenegara que temee desejaao projetar
isso no "eles". Fanon algumas vezesse esquecede que a
paran6ia social nao autoriza indefinidamente suasprojec;oes.
A identificac;ao cOlnpulsiva, fantasn1atica, com urn "eles"
persecut6rio e acompanhada, e ate mesmo minada, par urn
esvaziamento,uma supressaodo "eu" racista que projeta.

A psiquiatria sociodiagnosticade Fanontendea resolver
as voltas e revoltasambivalentesdo sujeitodo desejocolonial,
suapantomimado HomemOcidentale a "longa" perspectiva
hist6rica. E como se Fanon temesseSllas perceps;:6es rna is

radicais: que a poHtica da rac;a nao estaria inteiramente con-
tida no mito humanista do homem au da necessidadeecono-
mica ou do progresso hist6rico, pois seus afetos psfquicos
questionam tais formas de determinismoj que a soberania
social e a subjetividade humana s6 sao compreensfveisna
ordem da alteridade.E como se a questaodo desejo que
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emergiu da ｴ ｲ ｡ ､ ｩ ｾ ｡ ｯ traumaticado oprimido tivesse de ser
modificada, ao fim de Pete Negra, MascarasBrancas, para
dar lugar a um humanismoexistenciaiistaque e tao banal
quanto beatifico:

Por que nao a tentativa simples de tocar 0 outro, de sentir 0

outro, de explicar 0 outro a mim mesmo?.Na conclusao deste
estudo, quero que 0 muncio ｲ ･ ｣ ｯ ｮ ｨ ･ ｾ ｡ ｊ comigo, a porta aben3
de cada consciencia.40

Apesarde Fanonpenetrarno ladeescurodo homem,uma
fome tao profundade humanismodeveser uma supercom-
ｰ ･ ｮ ｳ ｡ ｾ ｡ ｯ peia conscienciafechadaou "narcisismodual" ao
quai eie atribui a ､･ｳｰ･ｲｳｯｮ｡ｩｩｺ｡ｾ｡ｯ do homem coloniai:
"La estao as pessoas,carpo a corpo, cacla uma com sua
negrura au sua brancura em total grito nardsico, cada urn
selado em sua pr6pria particularidade- tendo, embora,
lampejos ocasionais."41 E esselampejo de reconhecimento
- em seu sentido hegeliano, com seu espirito transcen-
dentai, negador- que deixa de luzir na ｲ ･ ｬ ｡ ｾ ｡ ｯ coionial
aode ha apenas ｩ ｮ ､ ｩ ｦ ･ ｲ ･ ｮ ｾ ｡ narcfsica: "E todavia 0 negro
sabeque ha uma ､ ｩ ｦ ･ ｲ ･ ｮ ｾ ｡ Ｎ Ele a deseja...O ex-escravopre-
cisa de urn desafio a sua humanidade."42 Na ausenciadesse
desafio, argumenta Fanon, 0 colonizado 56 consegueimitar,
uma ｡ ｾ ｡ ｯ berndefinida peia psicanaiistaAnnie Reich: "Trata-se
de ｩ ｭ ｩ ｴ ｡ ｾ ｡ ｯ ... quandoa ｣ｲｩ｡ｮｾ｡ segura0 jomal do mesmo
modoque seu pai 0 faz. Trata-sede ｩ ､ ･ ｮ ｴ ｩ ｦ ｩ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ quandoa
｣ｲｩ｡ｮｾ｡ aprende a ler. "43 Ao negar a ｣ｯｮ､ｩｾ｡ｯ culturalmente
diferenciadado mundocolonial - ao ordenar"Vire brancoou
desaparep"- 0 colonizadorfica tambempresona ambiva-
lencia da ｩ ､ ･ ｮ ｴ ｩ ｦ ｩ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ paran6ica, alternando entre fantasias
de megalomaniae ｰ･ｲｳ･ｧｵｩｾ｡ｯＮ

Entretanto,0 sonhohegelianode Fanonde uma realidade
humana em-si-e-por-sie ironizado, ate satirizado, par sua
visao da estrutura maniquefsta da conscienciacolonial e sua
divisao nao-dialetica.0 que ele diz em The Wretchedoj the
Earth [Os Condenadosda Terral a respeitoda demografiada
cidade coionial reflete sua visao da estrutura psiquica da
ｲ ･ ｬ ｡ ｾ ｡ ｯ colonial. As areas de nativos e colonos,como a justa-
ｰ ｯ ｳ ｩ ｾ ｡ ｯ de corpos negros e brancos, sao opostas,mas nao a
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1

ｳ･ｲｶｩｾｯ de uma unidade superior. Nenhuma ｣ ｯ ｮ ｣ ｩ ｬ ｩ ｡ ｾ ｡ ｯ e
passivel, conclui ele, pais, dos dais termos, urn e superfluo.

NaD, nao pode haver ｲ ･ ｣ ｯ ｮ ｣ ｩ ｬ ｩ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｌ nem reconhecimento
hegeliano,nem promessasimples, sentimental, de urn "mundo
do Voce" humanista. Podera haver vida sem transcendencia?
Politica sem 0 sonho da perfectibilidade?Ao conWirio de
Fanon, penso que a momento nao-dialeticodo maniquefsmo
sugereumaresposta.Seguindo-sea trajet6riado desejocolo-
nial - na companhiada bizarra figura colonial, a sombra
acorrentada - torna-se passivelcruzar, ate meSilla alterar, as
fronteiras maniquefstas. Gnde naG ha natureza humana, a
esperanpdificilmente poderiajorrareterna,porem,ela emer-
ge com certeza, sub-repticiamente, no retorno estrategicoda-
quela ､ ｩ ｦ ･ ｲ ･ ｮ ｾ ｡ que informa e deformaa imagem da identi-
dade,na margemda alteridadequeexibea ｩ､･ｮｴｩｦｩ｣｡ｾ｡ｯＮ Pode
naG haver nega\=3.o hegelianaJ mas Fanon precisa as veZes
ser lembradode que a ｮ･ｧ｡ｾ｡ｯ do Outro sempreextrapola
as bordasda ｩ ､ ･ ｮ ｴ ｩ ｦ ｩ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｌ revelaaquelelugar perigosoonde
a identidadee aagressivicladeseenlapm.Isto porquea nega-
c;:ao e sempre urn processo retroativoi urn semi-reconhecimento
claquelaalteridadecleixou sua marca traumatica.

Nessa incerteza espreita a homem negro de mascara
branca; dessa ｩ ､ ･ ｮ ｴ ｩ ｦ ｩ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ ambivalente- pele negra,
mascarasbrancas - epossivel, creio, transformar a pathos
cia confusaocultural em uma estrategiacle subversaopolitica.
Nao podemosconcorclar com Fanon quandoafirma que,
"como 0 drama racial eencenadaas claras, 0 homem negro
naa tern tempo de torna-lo inconsciente"j44 no entanto, esta
e uma ideia instigante. Ao ocupar dais lugares ao meSilla
tempo - ou tres, no caso de Fanon - a sujeito colonial
despersonalizado,cleslocado,pode se tornar um objeto
incaiculavel, literalmente dificil de situar. A clemandada
autoridade nao cansegueunificar sua mensagemnem simples-
menteiclentificar seussujeitos.Isto porquea estrategiado
desejo colonial e representar0 drama da iclenticlade no
ponto em que 0 negro desliza, revelandoa pele branca.
Na extremidade, no intervala entre 0 corpo negro e a carpo
branco,ha uma tensaocle sere senticlo,ou, algunsdiriam, de
demandae desejo,que ea contraparticlapsiquicaclaquela
tensao muscular que habita a carpa nativo:
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AS sfmbolos da ordem social - a polfcia, os toques de clarim na
caserna, as paradas militares e as bandeiras desfraldadas - sao
a urn s6 tempo inibidores e estimulantes: pois nao transmitem
a mensagem"Nao ouse se mover", mas, ao contrario, gritam
"Prepare-se para 0 ataque."4S

Ii dessastensoes- tanto psiquicasquanta politicas -
que emergeuma estrategiade subversao.Ela e um modo de
ｮ ･ ｧ ｡ ｾ ｡ ｯ que buscanao desvelara completudedo Homem,
masmanipularsua ｲ ･ ｰ ｲ ･ ｳ ･ ｮ ｴ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｎ Ii uma forma de poderque
e exercidanoSpr6prioslimites da identidadee da autoridade,
no espfrito zombeteiro da mascara e da imagemj e a ｬｩｾ｡ｯ

ensinadapela mulher argelinacobertacom 0 veu no decor-
rer da ｲ･ｶｯｬｵｾ｡ｯＬ quando cruzava as linhas maniquefstaspara
reivindicar sua liberdade.No ensaiode Fanon,"Argelia sem
Veu", a tentativado colonizadorde retirar 0 veu da mulher
argelinafaz maisque transformar0 veu em simbolo de resis-
tenciaj ele se torna uma tecnica de camuflagem, urn instru-
mento de luta - 0 veu oculta bombas.0 veu que antes
asseguravaa fronteira do lar - os limites da mulher- agora
mascara a mulher em sua atividade revolucionaria, ligando a
cidade arabe e 0 bairro frances, transgredindo a fronteira
familiar e colonial. Como 0 veu e liberadona esferapublica,
circulas;:ao entre e alem de normas e espas;:osculturais e sociais,
ele se torna objeto de vigiHincia e interrogat6rio paran6icos.
Cada mulher de veu, escreve Fanon, tornou-se suspeita. E,
quando0 veu e retirado para penetrarmais profundamente
no bairro europeu,a policia colonial vie tudo e nao vie nada.
Uma mulherargelinae apenas,afinal de contas,uma mulher.
Mas a fidai argelinae um arsenale, em sua bolsa,ela carrega
suasgranadasde mao.

RelembrarFanone um processode intensadescobertae
､･ｳｯｲｩ･ｮｴ｡ｾ｡ｯＮ Relembrarnuncae um ato tranquilode intros-
pecs;:aoau retrospecs;:ao.Eurn doloroso re-lembrar, uma reagre-
ｧ ｡ ｾ ｡ ｯ do passadodesmembradoparacompreender0 trauma
do presente.Ii essamem6riada hist6ria da ｲ ｡ ｾ ｡ e do racismo,
do colonialismoe da questaoda identidadecultural, queFanon
revela com maior profundidadee poesia do que qualquer
outro escritor. 0 que ele realiza, assim creio, e algo muito
maior: pois, ao ver a imagem f6bka do negro, do nativo, do
colonizado, profundamenteentremeadana padronagem
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, psfquica do Ocidente, ele oferece a senhor e escravo uma

reflexao mais profunda de suas interposis;:oes, assim como a
esperanpde uma liberdadedificil, ate mesmoperigosa: "E
atraves do esfon;o de recapturar e perscrutar 0 eu, e atraves

cia permanente tensaode sua liberclade, que as homensserao
capazesde eriar as condis;:6es ideais de existencia para urn
muneIo humano.,,46

Isto leva a uma medita,aoacercada experienciada desti-
tui,ao e do deslocamento- psiquico e social - que fala a
condi,aodo marginalizado,do alienado,daquelesque tern
de viver sob a vigil ancia de urn signo de identidadee fantasia
que Ihes nega a diferen,a. Ao deslocar0 foco do racismo
cultural da politica do nacionalismopara a politica do narci-
sismo, Fanon abre uma margem de interrogac;ao que causa
urn deslizamentosubversivoda identidadee da autoridade.
Em nenhumlugarestaatividadesubalternae maisvisivel do que
em sua propria obra, aode uma serie de textos e tradis;:oes _
desde0 repert6rio classicoa cultura quotidiana, coloquial,
do racismo- luta para proferir aquela ultima palavra que
permanecenao-dita.

A medidaque uma seriede gruposcultural e racialmente
marginalizados aSSU01e prontamente a mascara do negro, au
a posis;:ao cia minoria, naG para negar sua diversidade, mas
para, com audacia, anunciar 0 importante artiffcio cia identi-
dade cultural e de sua diferenp, a obra de Fanon torna-se
imprescindivel.A medida que grupos politicos de origens
diversas se recusam a hornogeneizar sua opressao, mas
fazemdelacausacomurn, uma imagempublicada identidade
da alteridade, a obra de Fanon torna-se imprescindivel _
imprescindivel para nos lembrar daquele embate crucial
entremascarae identidade,imageme ｩ､･ｮｴｩｦｩ｣｡ｾ｡ｯＬ do qual
vern a tensao duradoura de nossa liberdade e a impressao
duradoura de nos mesmos como outros:

No caso de haver uma exposl(:ao... 0 jogo do combate em
forma de intimidar;ao, 0 ser da de si, ou recebe do outro, algo
que e como uma mascara, urn duplo, lim envelope, lima pele
jogada fora, jogada fora para cobrir a moldura de urn escudo.
E atraves dessa forma separada de si mesilla que cntra em jogo
o ser em sellS efeitos de vida e morteY
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Chegoua hora de voltar a Fanon;como sempre,acredito,
com uma pergunta:de que forma 0 mundo humanopode
viver sua diferen<;a; de que forma lim ser humano pode viver
Outra-mente[Other-wisel?

VI

Escolhi dar ao p6s-estruturalismo uma provenlencia
especificatnentep6s-colonial para enfrentar uma importante
ｯ ｢ ｪ ･ ｾ ｡ ｯ repetidaparTerry Eagletonemseuensaio"A Politica
da Subjetividade":

Ainda naD (cmos lima teoria polltica, ou uma (coria do sUjeito,
que seja capaz, de forma dialetica, de apreencler a transforma-
ｾ ｡ ｯ social ao mesmo tempo enquanto difusao e afirma\=3.o,
morte e nascimenro do sujeito - au pelo menos naD temos
teorias dessetipo que naD sejam vaziamenre apocalipticas.48

Tomandocomo deixa a instanciasubalterna"duplamente
inscrita", eu poderiaargumentarqueea dobradipdiatetica
entre a nascimento e a morte do sujeito que precisa ser

interrogada.Talvez a acusa,aode que uma polftica do
sujeito resulte em urn apocalipse oca e em si uma reas;:ao a
sondagemp6s-estruturalistada ｮ ｯ ｾ ｡ ｯ de nega,aoprogressiva
- au recusa - no pensamentodialetico. 0 subalterno au a
metanfmico nao sao nem vazios nem cheios, nem parte nem
todo. Seus processoscompensat6rias e vicarias de signifi-
ca,aosao uma ｩ ｮ ｳ ｴ ｩ ｧ ｡ ｾ ｡ ｯ a ｴｲ｡､ｵｾ｡ｯ social, a produ,aode
alga mais aMm, que nao e apenasa corte au lacuna do sujeito
mastambema ｩｮｴ･ｲｳ･ｾ｡ｯ de lugarese disciplinassociais.Este
hibridismo inaugura 0 projeto de pensamentopolitico
defrontando-o continuamente com 0 estrategico e 0 contin-
gente, com 0 pensamentoque ｣ ｯ ｮ ｴ ｲ ｡ ｢ ｡ ｬ ｡ ｮ ｾ ｡ seu pr6prio
"nao-pensamento". Ele tern de negociar suas metas atraves
de urn reconhecimento de objetos diferenciais e nfveis
discursivos articulados nao simplesmente como conteudos
mas em sua interpelar;iio como formas de ｳ ｵ ｪ ･ ｬ ｾ Ｖ ･ ｳ textuals
ou narrativas - sejam estas governamentais, judiciais ou
artfsticas. Apesar de seusfirmes compromissos,a politico deve
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semprecolocarcomo problema,ou ｩ ｮ ､ ｡ ｧ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｌ a prioridade
do lugar deondeelecamera,senao querquesuaautoridade
se torne autocratica.

o que deveser deixadoem aberto ecomohaveremosde nos
repensar, uma vez tendo minado a imediac;ao e a autonomia
da autoconsciencia.NaG ediffcil questionar 0 argumento civil
de que 0 povo euma conjugac;ao de indivfduos, harmoniosos
soba Lei. Podemospar em duvida 0 argumentopolitico de
que a partido radical, vanguardista, e suasmassasrepresentam
uma certa ｯ ｢ ｪ ･ ｴ ｩ ｦ ｩ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ em urn processo, au estagio, hist6rico
de ｴ ｲ ｡ ｮ ｳ ｦ ｯ ｲ ｭ ｡ ｾ ｡ ｯ social. a que restaa ser pensadoe 0 desejo
repetitivode nos reconhecermosduplamentecomo, simulta-
neatnente, descentradosnos processossalidarios do grupo
politico e, ainda assim, nossoser como agente de ｭ ｵ ､ ｡ ｮ ｾ ｡
conscientementecomprometido, individualizado ate _ 0

portadorda ｣ ｲ ･ ｮ ｾ ｡ Ｎ a quee estapressaoetica de "nos justifi-
carmos"- mass6parcialmente- dentrode um teatropolitico
de agonismo, da Ofusc3\'ao burocratica, violencia e violac;ao?
Seraestedesejopolitico de ｩ ､ ･ ｮ ｴ ｩ ｦ ｩ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ parcial uma tentativa
belamentehumana,atepatetica,de negara ｰ･ｲ｣･ｰｾ｡ｯ de que,
nosintersticiosaupara atemdos elevadossonhosdo pensa-
tnento polftico, existe urn reconhecimento,em algum ponto
entre 0 fato e a fantasia, de que as tecnicas e tecnologiasda
polftica nao precisam absolutamente ser humanizantesnem
endossarde forma alguma 0 que entendemosser a dificil
｣ ｯ ｮ ､ ｩ ｾ ｡ ｯ humana- humanista?Teremostalvez de forpr os
limites do social como 0 conhecemospara redescobrir urn
sentido de agenciapolftica ou pessoalatravesdo nao-pensado
dentro dos domfnios cfvico e psfquico. Talvez nao seja este 0

lugar de terminar, mas podeser 0 lugar de ｣ ｯ ｭ ･ ｾ ｡ ｲ Ｎ
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Um aspectoimportante do discurso colonial e sua
dependenciado conceitode "fixidez" na ｣ ｯ ｮ ｳ ｴ ｲ ｵ ｾ ｡ ｯ ideologica
da alteridade.A fixidez, como signo da diferenya cultural!
hist6rica/racial no discurso do colonialismo, e urn modo de
ｲ ･ ｰ ｲ ･ ｳ ･ ｮ ｴ ｡ ｾ ｡ ｯ paradoxal: conota rigidez e ordem imutavel
como tambe-m desordem, ､ ･ ｧ ･ ｮ ･ ｲ ｡ ｾ ｡ ｯ e ｲ･ｰ･ｴｩｾ｡ｯ demonfaca.
Do mesmamodo, 0 estere6tipo, que esua principal estrategia
discursiva, eum3 forma de conhecimentoe ｩ､･ｮｴｩｦｩ｣｡ｾ｡ｯ que
vacHa entre 0 que esta sempre "no lugar", ja conhecido, e
algo que deveseransiosamenterepetido... como se a dupli-
cidade essencialdo asiatico ou a bestial liberdade sexual
do afrieano, que nao precisam de prova, nao pudessemna
verdade ser provados jarnais no discurso. E esseprocessode
ambivalencia, central para a estere6tipo, que este capitulo
explora quando constr6i uma teoria do discurso colonial. Ista
porque e a ｦｯｲｾ｡ da ambivalenciaque da ao estereotipo

Ocupar-sedosconceitosfundadores de tada a hist6ria cia
filosofia, desconstituf-los,naoeassumir 0 trabalha do fil6logo

au do historiador classicocia filosofia. Apesar dus aparencias,
este eprovavelmente 0 meio mais ousado de engendrar 0

comcr;;:o de urn passo para fora cia filosofia.

•
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colonial sua validade: ela garante sua repetibilidade em
conjunturas hist6ricas e discursivas mutantesj embasa suas
estrategiasde individua,aoe marginaliza,ao;produzaquele
efeita de verdade probabilisticae predictabilidadeque, para
o estere6tipo,cleve sempre estar eOl excessodo que pode ser
provadoempiricamenteou explicado logicamente.Todavia,
a ｦｵｮｾ｡ｯ cia ambivalencia como uma das estrategiasdiscufsivas
e pSlquicas mais significativas do pacier discriminat6rio -
seja racista ou sexista, periferico au metropolitano - esta
ainda par ser mapeada.

A ausenciade tal perspectivatem sua pr6pria hist6ria de
conveniencia politica. Reconhecer 0 estere6tipo como urn
modoambivalentede conhecimentoe poderexigeuma rea,ao
te6rica e polftica que desafia as modos deterministas au
funcionalistasde concebera rela,aoentre0 discursoe a pOlitica.
A analitica da ambivalenciaquestionaas posi,6esdogmati-
cas e moralistasdiante do significado da opressaoe da dis-
crimina,ao.Minha leitura do discursocolonial sugereque 0

ponto de interven,aodeveriaser deslocadodo imediato re-
conhecimentodas imagenscomo positivas au negativaspara
uma compreensaodos processosde subjetivar;;iio tornados
possiveis(e plausiveis)atravesdo discursodo estere6tipo.
Julgara imagemestereotipadacombaseemumanormatividade
politica previa I' descarta-la,nao desloca-la,0 ques6 I' possivel
ao se lidar com suaeficdcia,com 0 repert6riode posi,6esde
pacier e resistencia, domina<;ao e dependencia,que constr6i
o sujeito da identifica,aocolonial (tanto colonizadorcomo
colonizado). Nao pretendoclesconstruir0 cliscurso colonial
para revelar seusequlvocosau repressoesidea16gicas,para
exultar diante de sua auto-reflexividacleou tolerar seu
"excesso"liberat6rio. Para compreendera produtividadedo
pader colonial ecrucial canstruir a seu regime de verdade e
nao submeter suas representac;oesa urn julgamento narma-
tizante. S6 entaa tarna-se passfvelcompreendera ambivalencia
produtivaclo objetodo discursocolonial - aquela"altericlacle"
que eao mesmotempo um objeto de desejae escarnio, uma
anicula"aoda diferen,acontidadentroda fantasiacla origem
e da identidacle. 0 que essaleitura revela sao as fronteiras
do discurso colonial, permitindo uma transgressao desses
limites a partir clo espa,odaquelaalteridade.
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A constrw;ao do sujeito colonial no discurso, e 0 exercfcio
do podercolonial atravesdo discurso,exige uma ｡ ｲ ｴ ｩ ｣ ｵ ｬ ｡ ｾ ｡ ｯ

dasformas da diferenp- raciaise sexuais.Essa ｡ ｲ ｴ ｩ ｣ ｵ ｬ ｡ ｾ ｡ ｯ
torna-se crucial se considerarmos que 0 corpo esta sempre
simultaneamente(mesmoque de modo conflituoso) inscrito
tanto na economiado prazer e do clesejoCQlno na economia
do discurso,da ､ ｯ ｭ ｩ ｮ ｡ ｾ ｡ ｯ e do poder.Nao pretendofundir,
sem problematizar,duas formas de marcar- e dividir - 0

sujeito, netn generalizar duas formas de representa.;;ao. Que-
1'0 sugerir, porem, que ha urn espa.;;o te6rico e urn lugar poli-
tico paratal articular,;iio - no sentidoemquea palavranega
uma identidade"original" ou uma "singularidade"aosobjetos
da diferenp - sexual ou racial. Se partirmos dessavisao,
como comenta Feuchtwangem outro contexto,2 segue-seque
os epftetos raciais ou sexuais passam a ser vistos como
modosde ､ ｩ ｦ ･ ｲ ･ ｮ ｣ ｩ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｌ percebidoscomo ､ ･ ｴ ･ ｲ ｭ ｩ ｮ ｡ ｾ Ｖ ･ ｳ mlil-
tiplas, entrecruzadas, polimorfas e perversas, selnpre exigin-
do um calculo espedficoe estrategicode seusefeitos.Tal e,
segundo creio, 0 momento do discurso colonial. E uma
forma de discursocrucial paraa ｬｩｧ｡ｾ｡ｯ de uma seriede dife-
ren.;;as e cliscrimina.;;oes que embasamas pd.ticas discursivas
e politicas da ｨ ｩ ･ ｲ ｡ ｲ ｱ ｵ ｩ ｺ ｡ ｾ ｡ ｯ racial e cultural.

Antes de passara ｣ｯｮｳｴｲｵｾ｡ｯ do discursocolonial, quero
discutir brevemente0 processopelo qual as formasde alteri-
daderaciallculturallhist6ricaforam marginalizadasnos textos
te6ricosque se ocupamda ｡ ｲ ｴ ｩ ｣ ｵ ｬ ｡ ｾ ｡ ｯ da Ｂ ､ ｩ ｦ ･ ｲ ･ ｮ ｾ ｡ Ｂ Ｌ ou da
Ｂ ｣ ｯ ｮ ｴ ｲ ｡ ､ ｩ ｾ ｡ ｯ Ｂ Ｌ com 0 fim de, alega-se,revelar os limites do
discursorepresentacionaldo Ocidente. Ao facilitar a passa-
gem "da obra ao texto" e sublinhar a constru.;;ao arbitra.ria,
diferencial e sistemica dos signos sociais e culturais, essas
estrategiascr[ticas desestabilizama buscaidealistapor senti-
dos que sao, quase sempre, intencionalistas e nacionalistas.
Isto nao esta em questao. 0 que precisa ser questionado,
entretanto,e 0 modode representar;iioda alteridade.

Onde melhor levantara questaodo sujeito da ､ ｩ ｦ ･ ｲ ･ ｮ ｾ ｡

racial e cultural do que na magistralanalisede StephenHeath
do mundoclaro-escurodo classicode Welles, A TouchofEvil
[Um Toquede Maldadel?Refiro-mea uma areadestaanalise
que menosgerou comentarios, ou seja, a aten.;;ao que Heath
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dedicaua estrutura,aada fronteira Mexica/EstadasUnidos,
que circula pelo texto afirmando e intercambiando uma certa
na,aado "ser limitado". 0 trabalhade Heath afasta-seda
analise tradicional das diferenc;as raciais e culturais que iden-
tificam estere6tipo e imagem e as elaboram em urn discurso
moralista au nacionalista que afirma a origeme a unidadecia
identidade nacional. E extremamente relevante a preocupa-
,aa de Heath com as lugares cantradit6riase diversasno
interior do sistema textual que constroem ､ ｩ ｦ ･ ｲ ･ ｮ ｾ ｡ ｳ nacio-

nais/culturaisno usa que fazem das semasde "estrangeiro",
"mistura", "impureza", como transgressores e corruptores. A
aten,aaque Heath dedica aas meandrosdesse sujeita tao
negligenciadacomo signa (e naa sfmbala au estere6tipa)
disseminado nos c6digos (como "divisao" I "troca", "nomeac;ao",
"carater" etc.) da-nasuma na,aauti! da circula,aae pralife-
ra,aada alteridaderacial e cultural. Apesar da cansciencia
das multiplas e entrecruzadas determinaC;6es na construc;ao
dos n1odos de diferenciac;ao sexual e racial, em urn certo
aspectaa analisede Heath marginalizaa alteridade.Embora
eu va argumentarque a problemada franteira Mexica/Estados
Unidos e vista de maneira par demais singular, exclusiva-
mente sob a signa da sexualidade, nao eque eu naa esteja
cansciente das muitas raz5es relevantes e adequadas para a
escalhado faca "feminista". A "diversaa"aperadapelo filme
realista hallywaadianadas anas 50 fai tambem sempre
uma conten\=ao do sujeita em uma ecanomia narrativa de
voyeurismo e fetichismo. Alem disso, 0 deslocamentoque
arganizaqualquersistematextual, dentro do qual a exibi-
,aa da diferenp circula, exige que a jaga das "nacianalida-
des" participedo pasicionamentosexual,perturbandaa Lei e
a deseja.Ha, entretanto, certa singularidadee redutividade
na canclusaoque:

Vargas e a posic;ao do desejo, sua admissao e sua proibic;ao.
Nao ede se surpreender que ele tenha dois nomes: a nome do
desejo e mexicano, Miguel... 0 da Lei eamericana - Mike 0
filme usa a fronreira, 0 jogo enrre americano e mexicano ao
mesmo rempo que tenca prender aquele jogo finalmente na
oposiC;ao entre pureza e miswra que, pOI' sua vez, euma versao
da Lei e do desejo.3
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Par mais liberat6rio que seja, de um lado, ver a 16gica do
texto trapdasemcessarentre a Pai Ideal e a Mae Filica, par
Dutro lado, ver apenas uma ｡ ｲ ｴ ｩ ｣ ｵ ｬ ｡ ｾ ｡ ｯ passIvel do complexo
diferencial Ｂ ｲ ｡ ｾ ｡ Ｍ ｳ ･ ｸ ｯ Ｂ conspira em parte com as imagens
da marginalidadeoferecidas.Isto porque,se a ｮｯｭ･｡ｾ｡ｯ de
Vargas esta crucialmente misturada e dividida na economia
do desejo,hi aindaoutraseconomiasmesc1adasque tamam
a nomear;ao e 0 posicionamento igualmente problematieos
"do lado de Ii da fronteira". Identificar a "jogo" na fronteira
como pureza e mistura e ve-lo como uma alegoria da Lei e do

desejoreduza ｡ｲｴｩ｣ｵｬ｡ｾ｡ｯ da ､ ｩ ｦ ･ ｲ ･ ｮ ｾ ｡ racial e sexualao que
esta perigosamente perto de se tarnar urn drculo, mais do
queumaespiral,de ､ ｩ ｦ ･ ｲ ･ ｮ ｾ ｡ Ｎ Sabreessabase,nao e possivel
construir 0 conluio perverso e polimorfo entre 0 racismo e a
sexismocomo economiamista - por exemplo, 0$ discursos
do colonialismo cultural americanae da dependencia
mexicana, 0 medo/desejoda miscigenar;ao, a fronteira
aInericana como significante cultural de um espfrito "ame-
ricana" pioneiro e masculino sempre amear;ado par rar;as e
culturasde alem da fronteira au da divisa. Se a morte do Pai
ea interrup<;ao na qual se inicia a narrativa, eatraves daquela
morte que a miscigena<;aosera ao mesmo tempo possIvel e
adiada; se, ainda, e a inten<;ao da narrativa recuperar Susan
como "bamobjeto", toma-setambemseuprojeto livrar Vargas
de sua "mistura" racial.

Essasquestoesde ｲ ｡ ｾ ｡ e ｲ･ｰｲ･ｳ･ｮｴ｡ｾ｡ｯ foram retomadas
no numerode Screendedicadoaos problemasdo "Racismo,
colonialismo e cinema".4 Essaeuma interven<;ao oportuna e
betn-vinda no debate sobre a narrativa realista e suascondi-
ｾ ｯ ･ ｳ de existenciae representabilidade- um debatequeate
aqui tem seocupadoprincipalmentedo "sujeito" de generae
classedentro das ｦ ｯ ｲ ｭ ｡ ｾ ｯ ･ ｳ sociais e textuaisda sociedade
burguesado ocidente.Seria inadequadoresenharaqui esse
nun1ero de Screen, mas eu gostaria de chamar a atenc;ao para
a artigo "A Polftica da Distancia Estetica:a ａｰｲ･ｳ･ｮｴ｡ｾ｡ｯ da
ｒ ･ ｰ ｲ ･ ｳ ･ ｮ ｴ ｡ ｾ ｡ ｯ em SaoBernardo", deJulianneBurton. Burton
faz uma leitura interessantedo filme Sao Bernardo, de
Hirzman, como uma replica especificamenteterceiro-mundista
aos debatesdualfsticos da metr6polesabrea realismo e
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as possibilidadesde ruptura. Embora ela nao use Barthes,
seriaexatodizer que eia localiza 0 filme como "texto-limite"
tanto de seu proprio contextosociai totalitario quantados
debates teoricos contempodineossabre a representac;ao.

Os objetivos anti-colonialistas sao ainda admiravelmente
retomadospor RobertStarne Louise Spenceem "Coianiaiismo,
Racismo e Representas;ao", com uma util enfase brechtiana

na ｰ ｯ ｬ ｩ ｴ ｩ ｺ ｡ ｾ ｡ ｯ dos meiosde ｲ ･ ｰ ｲ ･ ｳ ･ ｮ ｴ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｌ maisespecificamente
ponto-de-vistae sutura.Mas, apesarda mudanpde abjetivos
politicoS e metodos crlticos, permanece em seu ensaio uma
confianc;a limitadora e tradicional no estere6tipocomo capaz
de oferecer, em um momentaqualquer, urn ponto segurade
ｩ ､ ･ ｮ ｴ ｩ ｦ ｩ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｎ Isto nao e campensado(nem cantradito) por
sua opiniaa de que, em outros tempose lugares, 0 mesma
estere6tipopossaserlido de modo contradit6riaau, de fata,
serlido de modaequivacado.a quee, portanto,uma simpii-
ｦ ｩ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ na processoda ｲ ･ ｰ ｲ ･ ｳ ･ ｮ ｴ ｡ ｾ ｡ ｡ estereotipicatern urn
efeito de calisaosabre 0 seu foco central de abordagemda
politica do ponta-de-vista.Eles operam com uma ｮ ｡ ｾ ｡ ｯ

passiva e unitaria de sutura que simplifica a polftica e a
"estetica" do posicionamentada espectador,ao ignorar 0

processoambivalente,psfquico, de ｩ ､ ･ ｮ ｴ ｩ ｦ ｩ ｣ ｡ ｾ ｡ ｡ que e crucial
ao argumento. Ao contrario, proponho que, de forma bern
preliminar, a estereotipo c urn modo de representac;ao com-
plexo, ambivalente e contradit6rio, ansioso oa mesma
propon;ao em que e afirmativo, exigindo nao apenas que
ampliemos nossosobjetivos criticos e politicos mas que
mudemos0 pr6prio objeto da analise.

A ､ｩｦ･ｲ･ｮｾ｡ de outrasculturasse distinguedo excessode
ｳ ｩ ｧ ｮ ｩ ｦ ｩ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ ou da trajet6ria da deseja.Estassao estrategias
te6ricas que sao necessariaspara combater 0 "etnocentris-
mo", mas nao podem, por si mesmas,semserem reconstrutdas,
representaraquelaalteridade.Nao pode haver urn desliza-
mento inevitavel da atividade semi6tica para a leitura nao
problematica de outros sistemasculturais e discursivos.5 Ha
nessasleituras uma vontade de poder e conhecimentoque,
ao deixar de especificaros limites de seu pr6pria campode
enuncias;:aoe eficacia, passaa individualizar a alteridade como
a descobertade suaspr6prias ｰ ｲ ･ ｳ ｳ ｵ ｰ ｡ ｳ ｩ ｾ Ｖ ･ ｳ Ｎ
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A ､ｩｦ･ｲ･ｮｾ｡ do discursocolonial como aparatode poder'
vai emergir de forma mais campietano decorrer destecapitu-
lo. Neste ponto, no entanto, fornecerei a que considero as
｣ ｯ ｮ ､ ｩ ｾ ｯ ･ ｳ e ･ｳｰ･｣ｩｦｩ｣｡ｾｯ･ｳ minimas daquelediscurso.E um
aparato que se ap6ia no reconhecimento e repudio de
､ ｩ ｦ ･ ｲ ･ ｮ ｾ ｡ ｳ raciais/cllltllrais/hist6ricas.Sua ｦ ｵ ｮ ｾ ｡ ｯ estrategi-
ca predominantee a ｣ｲｩ｡ｾ｡ｯ deum ･ ｳ ｰ ｡ ｾ ｯ para"povossujeitos"
atravesda ｰ ｲ ｯ ､ ｵ ｾ ｡ ｯ de conhecimentosem termosdos quais
se exerce vigiHincia e se estimula uma forma complexa de
prazer/desprazer.Ele busca ｬ ･ ｧ ｩ ｴ ｩ ｭ ｡ ｾ ｡ ｯ parasllas estrategias
atravesda ｰ ｲ ｯ ､ ｵ ｾ ｡ ｯ de conhecimentosdo colonizadore
do colonizadoque sao estereotipadosmas avaliadosantite-
ticamente.0 objetivo do discursocolonial e apresentar0 co-
lonizado como uma ｰ ｯ ｰ ｵ ｬ ｡ ｾ ｡ ｯ de tipos degeneradoscom
basena origem racial de modoa justificar a conquistae esta-
belecersistemasde ｡ ､ ｭ ｩ ｮ ｩ ｳ ｴ ｲ ｡ ｾ ｡ ｯ e ｩｮｳｴｲｵｾ｡ｯＮ Apesardo jogo
de poderno interior do discursocolonial e das posicionali-
dadesdeslizantesde seussujeitos(por exemplo,efeitosdeclas-
se, genera, ideologia, ｦ ｯ ｲ ｭ ｡ ｾ ｢ ･ ｳ sociais diferentes, sistemas
diversos de colonizac;ao, e assim par diante), estou me refe-
rindo a uma forma de governamentalidadeque, ao delimitar
uma "nac;ao sujeita", apropria, dirige e domina suas varias
esferasde atividade. Portanto,apesardo "jogo" no sistema
colonial que e crucial paraseuexerciciode poder, 0 discur-
so colonial produz 0 colonizadocomo uma realidadesocial
que eao mesmotempo urn "outro" e ainda assim inteiramente
apreensivele visivel. Ele lembrauma forma de narrativapela
qual a produtividadee a ｣ｩｲ｣ｵｬ｡ｾ｡ｯ de sujeitose signosestao
agregadasem uma totalidadereformadae reconhecivel.Ele
emprega urn sistemade ｲ ･ ｰ ｲ ･ ｳ ･ ｮ ｴ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｌ urn regime de verdade,
que eestruturalmente similar ao realismo. E ecom a fim de
intervir no interior dessesistema de ｲ ･ ｰ ｲ ･ ｳ ･ ｮ ｴ ｡ ｾ ｡ ｯ que
Edward Said propoe uma semi6ticado poder "orientalista",
examinando as diversos discursos europeus que constituem
"0 Oriente" como uma zona do mundo unificada em termos
raciais, geograficos,politicos e culturais. A analisede Said e
reveladorado discursocolonial:
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Filosoficamente, portanto, 0 tipo de linguagem, pensamentoe
visao, que eu venho chamando de orientalismo de modo I11uito
geral, e uma forma de realismo radical; qualquer urn que
empregue a orientalismo, que e 0 h:i.bito de lidar com questOes,
objetos, qualidades e regiOes consideradasorientais, vai desig-
nar, nomear, apontar, fixar, aquilo sobre 0 que est:i. falando au
pensando atraves de uma palavra ou expressao, que entao e
vista como alga que conquistou ou simplesmentee a realidade... 0
tempo verbal que empregam e 0 etemo atemporal; transmitem
uma impressao de repetic;ao e forc;a ... Para todas essasfunc;oes
equase sempre suficiente usar a simples copula 6.7

ParaSaid, a c6pula pareceser 0 ponto no qual 0 raciona-
lismo ocidentalpreservaasfronteirasdo sentido parasi pr6prio.
Disto, tambem,Said estaconscientequandoaludecontinua-
damentea uma polaridadeou divisao no proprio centro do
orientalismo.'Estee, por um lado, um t6pico de aprendizado,
descoberta,pratica; pOl' outro lado, e a territ6rio de sonhos,
imagens, fantasias, mitos, obsessoese requisitos. E urn sistema
estatico de "essencialismosincronico", urn conhecimentode
"significantes de estabilidade" como 0 lexicografico e 0 enci-
clopedico. No entanto, esseterrit6rio esta continuadamente
sob ameappor parte de formas cliacronicasde historia e
narrativa, signosde instabilidade. E, finalmente, da-sea essa
linha de pensamentouma forma analogaacia ｣ｯｮｳｴｲｵｾ｡ｯ do
sonhoquancloSaid se refere explicitamentea uma ｣ ｬ ｩ ｳ ｴ ｩ ｮ ｾ ｡ ｯ

entre "uma positividade inconsciente", que ele denomina
orientalismo latente, e as visoes e saberes estabelecidos
sobre0 Orienteque ele chamade orientalismomanifesto.

A originaliclacle destateoria pioneira poderiaser ampliacla
para ocupar-secia altericlade e ambivalenciaclo cliscurso
orientalista. Said contem essa ｡ ｭ ･ ｡ ｾ ｡ ao introduzir urn bina-
rismo em sua argumentas;aoque, estabelecendoinicialmente
Ulna ｯｰｯｳｩｾ｡ｯ entre essasduas cenasdiscursivas, finalmente
Ihes permite a ｣ｯｲｲ･ｬ｡ｾ｡ｯ como sistema congruente de
ｲ ･ ｰ ｲ ･ ｳ ･ ｮ ｴ ｡ ｾ ｡ ｯ que e unificado atraves cle uma intenr;;ao
politico-icleologicaque, em suaspalavras,possibilita aEuro-
pa ｡ｶ｡ｮｾ｡ｲ segurae nao-metafoncamentesobre 0 Oriente. Said
identifica 0 conteLi-do do orientalismo como 0 reposit6rio
inconsciente da fantasia, dos escritos imaginativos e ideias
essenciais,e aforma do orientalismo manifesto como 0 aspecto
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diacronico, determinado hist6rica e discursivamente. Essa
estrutura de ､ ｩ ｶ ｩ ｳ ｡ ｯ Ｏ ｣ ｯ ｲ ｲ ･ ｬ ｡ ｾ ｡ ｯ do orientalismo manifesto
e latente faz com que a eficacia do conceito de discurso
seja minada pelo que se poderia chamar polaridades
da intencionalidade.

Isto cria urn problemacom 0 usaqueSaidfaz dosconceitos
de podere discursode Foucault.A produtividadedo conceito
foucaultiano de poder/conhecimento reside em sua reCllsa
de umaepistemologiaqueopoeessencialaparencia,ideologia/
dencia. Pouvoir/Savoircoloca sujeitos em uma ｲ ･ ｬ ｡ ｾ ｡ ｯ de
poder e reconhecimentoque nao e parte de uma ｲ ･ ｬ ｡ ｾ ｡ ｯ

simetrica au dialetica - eu/outro, senhor/escravo- que
podeentaosersubvertidapela inversao.Os sujeitossaosempre
colocadosde forma desproporcionalem ｯ ｰ ｯ ｳ ｩ ｾ ｡ ｯ ou domi-
ｮ ｡ ｾ ｡ ｯ atravesdo descentramentosimb6lico de multiplas re-
ｬ ｡ ｾ ｯ ･ ｳ de poder que representam0 papel de apoio, assim
como a de alva au adversario. Torna-se diffcH, entao, conce-
ber as ･ ｮ ｵ ｮ ｣ ｩ ｡ ｾ Ｖ ･ ｳ hist6ricasdo discurso colonial sem que
elas estejam funcionalmente sobredeterminadas,estrategica-
mente elaboradasou deslocadaspela cena inconscientedo
orientalismolatente. Do mesmomodo, e dificil conceber0
processode ｳ ｵ ｢ ｪ ･ ｴ ｩ ｦ ｩ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ como ｬ ｯ ｣ ｡ ｬ ｩ ｺ ｡ ｾ ｡ ｯ no interior do
orientalismo au do discurso colonial para a sujeito dominaclo,
sem que 0 dominador esteja tambem estrategicamente
colocado nesseinterior. as termos nos quais 0 orientalismo
de Said e unificado - a intencionalidade e unidireciona-
lidade do poder colonial - tambem unificam 0 sujeito da
･ ｮ ｵ ｮ ｣ ｩ ｡ ｾ ｡ ｯ colonial.

Isto resulta na insuficiente ｡ ｴ ･ ｮ ｾ ｡ ｯ de Said a representa-
ｾ ｡ ｯ como conceitoque articula 0 hist6rico e a fantasia (como
cena do desejo)na ｰ ｲ ｯ ､ ｵ ｾ ｡ ｯ dos efeitos "politicos" do dis-
curso. Ele corretamente rejeita a ｮｯｾ｡ｯ de orientalismo como
ｲ ･ ｰ ｲ ･ ｳ ･ ｮ ｴ ｡ ｾ ｡ ｯ equivocada de uma essenciaoriental. No
entanto, tendo introduzido 0 conceito de "c1iscurso", Said
nao encara as problemas que isto cria para uma ｮ ｯ ｾ ｡ ｯ ins-
trumentalistade poder/saberde que ele parecenecessitar.0
problema e sintetizado em sua ｡ ｣ ･ ｩ ｴ ｡ ｾ ｡ ｯ imediata da vi sao
de que Ｂ ｛ ｲ ｬ ･ ｰ ｲ ･ ｳ ･ ｮ ｴ ｡ ｾ ｯ ･ ｳ sao ｦ ｯ ｲ ｭ ｡ ｾ ｯ ･ ｳ Ｌ au, como Roland
Barthesdissede todasas ｯ ｰ ･ ｲ ｡ ｾ ｯ ･ ｳ de linguagem,elas sao
､ ･ ｦ ｯ ｲ ｭ ｡ ｾ ｯ ･ ｳ Ｂ .'
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Isto leva-mea meusegundoargumento.0 fechamentoe
coerenciaatribufdos ao p6lo inconscientedo discurso
colonial e a ｮｯｾ｡ｯ naoproblematizadado sujeito restringem
a eficacia tanto do poder como do saber. Nao e possive!
vel' como 0 poder funciona produtivamenteenquanto
estfmulo e interdi<;ao. Tampoucoseria passivel, sem a
｡ｴｲｩ｢ｵｩｾ｡ｯ de ambivalenciaas ｲ ･ ｬ ｡ ｾ Ｖ ･ ｳ de poder/saber,
calcular 0 impacto traumaticodo retorno do oprimido -
aqueles aterrorizantesestere6tiposde selvageria,
canibalismo,luxuria e anarquiaque sao as indicadoresde
ｩ ､ ･ ｮ ｴ ｩ ｦ ｩ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ e ｡ｬｩ･ｮ｡ｾ｡ｯＬ cenas de medo e desejo, nos
textoscoloniais.Eprecisamenteestafuns;:aodo estere6tipo
como fobia e fetiche que, segundoFanon, ｡ ｭ ･ ｡ ｾ ｡ 0

fechamentodo esquemaracial/epidermicopara 0 sujeito
colonial e abre a estradareal a fantasiacolonial.

Ha umapassagempoucodesenvolvidaem Orienlalismo que,
ao atravessar0 carpodo texto, articula a questaodo podere
do desejoque pretendoexaminaragora. E a seguinte:

No todo, urn arquivo internamenteestruturadoe construidoa
partir da literaturaque faz parte dessasexperiencias.Dele pro-
vern um ntlmero res£rito de encapsulat;6estipicas: a viagem, a
hist6ria, a fibula, 0 estereotipo,0 confronto polemico. Essas
sao as lentes atravesdas quais 0 Oriente e vivenciado e elas
modelam a linguagem, a ｰ･ｲ｣･ｰｾ｡ｯ e a forma do encontro
entre Oriente e Ocidente.0 que da ao imensanumerode en-
contros algumaunidade,no entanto,ea ｨ･ｳｩｴ｡ｾ｡ｯ de que eu
falava antes.Algo patemementeestrangeiroe distanteadquire,
por alguma razao, um estatutode maior - em vez de meoal"
- familiaridade.Tende-sea pararde julgar as coisassejacomo
completamentenovasou comocompletamenteconhecidasjuma
nova categoria mediana emerge,uma categoria que permite
quesevejamcoisasnovas,coisasvistaspelaprimeiravez, como
versoesde uma coisa previamenteconhecida. Ern essencia,
essacategoria nao e tanto urn modo de receber ｩ ｮ ｦ ｯ ｲ ｭ ｡ ｾ ｡ ｯ
nova como urn metodo de comrolar 0 que pareceser uma
｡ ｭ ･ ｡ ｾ ｡ a alguma visao estabelecidadas coisas... A ｡ｭ･｡ｾ｡ e
emudecida,os valores familiares se impoeme por Hm a mente
reduz a pressaofeita sobre ela c1assificandoas coisas como
"originais" ou "repetirivas"'" 0 Oriente em geral, portanto,
vacHa entre 0 desprezodo Ocidentepelo que e familiar e seus
arrepiosde prazer- au medo - diante da novidade.1O
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o que e estaoutra cenado discursocolonial representada
em torno da "categoria mediana"? 0 que e essa teoria da
encapsulac;aoau fixa<;ao que se move entre 0 reconheci-
mentoda diferenpcultural e racial e seu repiidio, fixando 0

nao-famlliara algo estabelecido,de uma maneira quee repe-
tit iva e quevaclla entre0 prazere 0 medo?A fabula freudiana
do fetichismo (e da recusa)circularia no interior do discurso
do poder colonial exigindo a ｡ｲｴｩ｣ｵｬ｡ｾ｡ｯ de modos de
､ ｩ ｦ ･ ｲ ･ ｮ ｣ ｩ ｡ ｾ ｡ ｯ - sexuale racial-assimcomodiferentesmo-
dos de discursote6rico - pSicanalfticoe historico?

A ｡ｲｴｩ｣ｵｬ｡ｾ｡ｯ estrategicade "coordenadasdo saber" -
racial e sexual- e sua ｩ ｮ ｳ ｣ ｲ ｩ ｾ ｡ ｯ no jogo do podercolonial
como modos de ､ ｩ ｦ ･ ｲ ･ ｮ ｣ ｩ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｌ defesa, ｦ ｩ ｸ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｌ hierarqui-
ｺ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｌ e um modode especificar0 discursocolonial queseria
esclarecido por referenda ao Coneeito pos-estruturalista
foucaultianode dispositifou aparato.Foucault insiste que a
ｲ･ｬ｡ｾ｡ｯ de sabere poder no interior do aparatoe sempre
uma respostaestrategicaa uma necessidadeurgenteem um
dado momentohistorico. A ｦｯｲｾ｡ do discursocolonial e pos-
colonial como interveoc;ao tearica e cultural em nosso
momenta contemporaneo representa a necessidadeurgente
de contestarsingularidadesde ､ ｩ ｦ ･ ｲ ･ ｮ ｾ ｡ e de articular
"sujeitos" diversosde ､ ｩ ｦ ･ ｲ ･ ｮ ｣ ｩ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｎ Foucaultdiz que

o aparato e essencialmentede natureza estrategica, 0 que
significa presumir que se trata de uma cerra manipulal!;3.o de
relac;6es de fon;as, seja desenvolvendo-asem uma dil"ec;ao
particular, au ｢ ｬ ｯ ｱ ｵ ･ ｡ ｮ ､ ｯ ｾ ｡ ｳ Ｌ estabilizando-as,utili zando-asetc.
o aparato e assim sempre inscrito em urn jogo de poder, po-
fern e tambem sempre ligado a certas coordenadas do saber
que provem dele mas que, em igual medida, 0 condicionam. E
nisto que consiste 0 aparato: ･ ｳ ｴ ｲ ｡ ｕ ｾ ｧ ｩ ｡ ｳ de relac;6es de forc;as
que ap6iam e se ap6iam em tipos de saberY

Nessesentido,proponhoa leitura do estereotipoem termos
de fetichismo. 0 mito da origem historica - purezaracial,
prioridadecultural - produzidoem ｲ ･ ｬ ｡ ｾ ｡ ｯ com 0 estereoti-
po colonial tem a ｦｵｮｾ｡ｯ de "normalizar"ascrenpsmiiltiplas
e os slljeitos divididos que constituem0 discurso colonial
como consequenciade seu processa de recusa. A cena do
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fetichismo funciona de forma similar como, ao mesmotempo,
uma ｲ ･ ｡ ｴ ｩ ｶ ｡ ｾ ｡ ｯ do material da fantasia original - a ansie-
dadeda ｣ ｡ ｳ ｴ ｲ ｡ ｾ ｡ ｯ e da ､ ｩ ｦ ･ ｲ ･ ｮ ｾ ｡ sexual- e comouma norma-
ｬ ｩ ｺ ｡ ｾ ｡ ｯ daqueladiferenpe ｰ･ｲｴｵｲ｢｡ｾ｡ｯ em termosdo objeto
fetiche comosubstitutopara0 penisda mae.Dentrodo apa-
rato de poder colonial, os discursosda sexualidadee da
rap se relacionamem um processode sobredeterminar;ao
juncional, "porque cada efeito.. , entra em ressonancia ou
｣ ｯ ｮ ｴ ｲ ｡ ､ ｩ ｾ ｡ ｯ com as outros e dai exige urn reajuste ou uma
ｲ ･ ･ ｬ ｡ ｢ ｯ ｲ ｡ ｾ ｡ ｯ dos elementosheterogeneosque afloram em
diversos pontos" ,12

Existe tanto uma justificativa estrutural como uma funcional
para se leI' a estere6tipo racial do discurso colonial em termos
de fetichismo.13 Minha releiturade Said estabelece0 elo estru-
tural. a fetichismo,comoa recusada ､ ｩ ｦ ･ ｲ ･ ｮ ｾ ｡ Ｌ e aquelacena
repetitiva em torno do problemada ｣ ｡ ｳ ｴ ｲ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｎ a reconheci-
mentoda ､ ｩ ｦ ･ ｲ ･ ｮ ｾ ｡ sexual- como ｰ ｲ ･ Ｍ ｣ ｯ ｮ ､ ｩ ｾ ｡ ｯ paraa circu-
ｬ ｡ ｾ ｡ ｯ da cadeiade ausenciae presenpno ambitodo simb6lico
- e recusadopela ｦ ｩ ｸ ｡ ｾ ｡ ｯ em um objetoque mascaraaquela
diferenpe restaurauma presenporiginal. a elo Juneional
entre a ｦｩｸ｡ｾ｡ｯ do fetiche e 0 estere6tipo(ou 0 estere6tipo
como fetiche) e aindamais relevante.Isto porque0 fetichismo
esempre um "jogo" au ｶ ｡ ｣ ｩ ｬ ｡ ｾ ｡ ｯ entre a afirmar;ao arcaica de
totalidade/similaridade- em termos freudianos: "Todos os
homens tern penis"; em nossostermos: "Todos as homens
tem a mesma ｰ ･ ｬ ･ Ｏ ｲ ｡ ｾ ｡ Ｏ ｣ ｵ ｬ ｴ ｵ ｲ ｡ Ｂ - e a ansiedadeassociada
com a falta e a diferenp- ainda, para Freud: "Alguns nao
tem penis"; para nos: "Alguns nao tem a mesma ｰ ･ ｬ ･ Ｏ ｲ ｡ ｾ ｡ ｬ
cultura." Dentrodo discurso,0 fetiche representa0 jogo simul-
taneo entre a metafora como ｳ ｵ ｢ ｳ ｴ ｩ ｴ ｵ ｩ ｾ ｡ ｯ Cmascarandoa ausencia
e a diferenp) e a metonimia (que registra contiguamentea
falta percebida).a fetiche ou estereotipoda acessoa uma
"identidade"baseadatanto na ､ ｯ ｭ ｩ ｮ ｡ ｾ ｡ ｯ e no prazerquanto
na ansiedadee na defesa,pois e uma forma de ｣ ｲ ･ ｮ ｾ ｡ miiltipla
e contradit6ria em seu reconhecimentoda diferenr;a e recusa
da mesma.Este conflito entre prazer/desprazer,､ ｯ ｭ ｩ ｮ ｡ ｾ ｡ ｯ ｬ
defesa, conhecimento/recusa,ausencia/presenc;;:a, tern uma
ｳ ｩ ｧ ｮ ｩ ｦ ｩ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ fundamentalpara0 discursocolonial. Isto porque
a cenado fetichismo etambem a cena da reativar;ao e repetir;ao
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da fantasiaprimaeia- 0 desejodo sUjeito pOl' umaorigempura
que esempre ameas;adapor sua divisao, pais 0 sujeito cleve
ser dotadode generoparaser engendrado,para ser falado.

G estere6tipo, entao, como ponto primfuio de subjetifica-
<;3.0 no discurso colonial, tanto para 0 colonizadofcomo para
a colonizado, ea cena de uma fantasia e defesa semelhantes
- 0 desejo de uma originalidadeque e de novo ameapda
pelasdiferen<;;asde rap, cor e cultura. Minha afirmativa esta
contida de forma esplendidano titulo de Fanon,PeleNegra,
MascarasBrancas,onde a recusada diferenp transforma0

sUjeito colonial emum desajustado- uma mimica grotescaou
uma "duplica<;;ao" que ameapdividir a alma e a pele nao-
diferenciada,completa, do ego. 0 estere6tiponao e uma
simplifica<;;aoporqueeumafalsa representa<;;aode umadada
realidade.E uma simplifica<;;ao pOl'que e uma forma presa,
fixa, de representa<;;aoque, ao negar 0 jogo da diferen<;;a
(quea nega<;;aoatravesdo Outro permite),constituium pro-
blema para a representar;aodo sujeito em significa<;;6esde
ｲ ･ ｬ ｡ ｾ Ｖ ･ ｳ psiquicas e sociais.

QuandoFanonfala do posicionamentodo sUjeito no dis-
curso estereotipadodo colonialismo, ele fornece ainda mais
suporte a meu argumento. As lendas, est6rias, hist6rias e
anedotasde umaculturacolonialoferecemao sujeitoum "Oul
Ou" priInorclial. 14 Ou ele esta fixado em uma conscienciado
carpo COffiO uma atividade unicamente negadora au COffiO urn
novo tipo de homem, uma nova especie.0 que se nega ao
sUjeito colonial, tanto C0010 colonizador quanta colonizado, e
aquela forma de ｮ ･ ｧ ｡ ｾ ｡ ｯ que da acessoao reconhecimento
da diferen<;;a.E aquelapossibilidadede diferen<;;ae circula<;;ao
que liberaria 0 significante de pele/cultura das fixa<;;6es da
tipologia racial, da analitica do sangue,das ideologias de
domina<;;aoracial e cultural ou da degenera<;;ao."Onde quer
que va", lamenta Fanon, "0 negro permaneceurn negro"_IS
sua ra<;;a se torna 0 signo nao-erradicavelda diferenr;;a
negativa nos discursos coloniais. Isto porque a estereotipo
impedea circula<;;aoe a articula<;;aodo significantede "rap"
a nao ser en1 sua jixidez enquanto racislno. Nos sempre
sabemosde antemao que as negros sao licenciosos e os
asiaticos dissimulados...
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Ha duas"cenasprimarias"em PeteNegra,MascarasBrancas,
de Fanon:dois mitos da origemda marca"aodo sujeitodentro
daspraticasracistase dos discursosde uma cultura colonial.
Em certa ocasiaouma menina branca fixa Fanon com 0 olhar
e a palavra ao voltar-se para se identificar com sua mae. E
uma cena que ecoasem cessaratraves de seu ensaio"0 Fato
da Negrura": "Olha, um negro... Mamae,olha 0 negro' Estou
com medo." "0 que mais 01e restava" 1 conclui Fanon, "senao
uma amputa<;ao, uma excisao, um3 hemorragia que cobriu
todo a meu carpo de sanguenegro" ,16 Do mesn10 modo, ele
sublinha 0 momentaprimario em que a crianp se defronta
com as estere6tiposraciais e culturais nas hist6rias infantis,
oode her6is brancos e demonios negros sao apresentados
como pontosde identifica"ao ideol6gicae psiquica.Dramas
como essesao encenadosdiariamenteem sociedadescolo-
niais, diz Fanon, empregandouma metafora teatral - a cena
- que enfatiza 0 visivel - 0 visto. Pretendojogar com os
dais sentidos que se referem, sio1ultaneamente,ao territ6rio
da fantasiae do desejoe a visao de subjetifica"aoe poder.

o dran1a que subjaz a essasdramaticas cenas coloniais
"cotidianas" nao edificil de discernir. Em cadauma delas 0

sujeito gira em torno do piv6 do "estereotipo" para retornar a
um ponto de total identifica"ao.0 olhar da meninaretornaa
sua mae no reconhecimento e recusa do tipo negr6ide; a
crianc;a negra afasta-se de si propria, de sua rac;a, em sua
total identifica"ao com a positividadeda brancura,que e
ao InesmO tempo cor e ausenciade cor. No ato da recusa e da
fixac;ao, 0 sujeito colonial e remetido de volta ao narcisismo
do imaginarioe suaidentifica"aode um egoidealqueebranco
e inteiro. Isto porque 0 que essascenasprimarias ilustran1 e
que olhar/ollvir/ler como lugares de subjetifica"ao no
discurso colonial sao prova da importancia do imaginario
visual e auditivo para as hlst6rias das saciedades.17

E nessecontextoque quero aludir brevementeaproble-
matica do ver/ser vista. Sugiro que para se conceber0 sujeito
colonialcomo0 efeito de poderqueeprodutivo- disciplinar
e "prazeroso"- e preciso ver a vigittlncia do poder
colonial comoalgo que funcionaem rela"aocom 0 regimede
putsiio esc6pica.Ou seja, a pulsaoque representa0 prazer
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de "ver", que tem 0 olhar como seu objeto de desejo,esta
relacionada tanto ao mito das origens, a cena primaria, quanta
aproblematicado fetichismo e localiza 0 objeto vigiado no
interior cia ｲ･ｬ｡ｾ｡ｯ "imaginaria", Como 0 voyeurismo, a eficacia
da vigilancia dependedo "consentimentaativa que e seu
correlatoreal ou mitico (massemprereal enquantomito) e
estabeleceno ･ ｳ ｰ ｡ ｾ ｯ esc6picoa ilusao da ｲ ･ ｬ ｡ ｾ ｡ ｯ objetal"!8
(grifo meu). A ambivalenciadessaforma de "consentimento"
na ｯ ｢ ｪ ･ ｴ ｩ ｦ ｩ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ - real ou mitica - e a ambivalenciaem
torno da qual 0 estere6tipogira, ilustrandoa ｬｩｧ｡ｾ｡ｯ crucial
entre prazer e pader que Foucault pastula mas, a meu ver,
nao consegueexplicar.

Minha anatomia do discurso colonial permanece incom-
pleta ate que eu coloque 0 estere6tipo,como modo retido,
fetichista de ｲ ･ ｰ ｲ ･ ｳ ･ ｮ ｴ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｌ dentrode seucampode identifi-
｣ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｌ que identifiquei em minha ､ ･ ｳ ｣ ｲ ｩ ｾ ｡ ｯ das cenaspri-
marias de Fanon como 0 esquemalacaniano do imaginario.
o imaginario 19 e a ｴｲ｡ｮｳｦｯｲｭ｡ｾ｡ｯ que acontece no sujeito
durantea fase formativa do espelho,quandoele assumeuma
imagemdistintaquepermitea ele postularumaseriede equi-
valencias,semelhanps,identidades,entre os objetos do
muncio ao seu redor. No entanto, esseposicionamento eem
si problematico, pais 0 sujeito encontra-se au se reconhece
atraves de uma imagem que e simultaneamente alienante e
dar potencialmenteFonte de ｣ ｯ ｮ ｦ ｲ ｯ ｮ ｴ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｎ Esta e a baseda
estreita ｲ ･ ｬ ｡ ｾ ｡ ｯ entre as duas formas de ｩ ､ ･ ｮ ｴ ｩ ｦ ｩ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ

associadascom 0 imagimlrio - 0 narcisismo e a agressividade.
Saoprecisamenteessasduasformasde ｩ ､ ･ ｮ ｴ ｩ ｦ ｩ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ quecons-
tituem a estrategiadominantedo podercolonial exercidaem
ｲ ･ ｬ ｡ ｾ ｡ ｯ aoestere6tipoque,comouma forma de ｣ ｲ ･ ｮ ｾ ｡ multipla
e contradit6ria, reconhecea diferen'¥a e simultaneamente a
recusaou mascara.Como a fase do espelho,"a completude"
do estere6tipo- sua imagem enquantoidentidade- esta
sempre｡ ｭ ･ ｡ ｾ ｡ ､ ｡ pela "falta".

A ｣ｯｮｳｴｲｵｾ｡ｯ do discursocolonial e entaouma ｡ ｲ ｴ ｩ ｣ ｵ ｬ ｡ ｾ ｡ ｯ

complexadostroposdo fetichismo- a metaforae ametonimia
- e as formas de identifica,¥ao narcfsica e agressivadisponfveis
para 0 imaginario. a discurso racial estereotipadoeuma estra-
tegia de quatro termos. Ha uma ｡ ｭ ｡ ｲ ｲ ｡ ｾ ｡ ｯ entre a ｦｵｮｾ｡ｯ

metaf6ricaou mascaradorado fetiche e 0 objeto-escolhanarci-
sica e uma alian,¥a oposta entre a figura,¥ao metonfmica da
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uma agonia prolongada em lugar de urn total desaparecimento
da cultura pre-existente. A cultura anteriormente viva e aberta
para 0 futuro torna-se fechada, fixada no estatuto colonial,
presa no jugo da opressao.Presenteou mumificada, eIa teste-
munha contra seus membros... A mumificac;ao cultural leva a
mumificac;ao do pensamento individua1. .. Como se fosse
possivel a um homem desenvolver-sede outro modo senao
dentro da moldura de uma cultura que a reconhecee que ele
decide assumir.20
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falta e a fase agressivado imaginario. Um repertorio de
posi<;6esconflituosas constitui 0 sujeito no discUfSO colonial.
A tomadade qualquerposi,ao,dentrode uma forma discllr-
siva espedfica, em uma conjuntura hist6rica particular, e
portantosempreproblematica- lugar tantoda fixidez como
da fantasia.Esta tomadade posi,aofornece uma "identidade"
colonial que eencenada- como radas as fantasias de origi-
nalidadee origem- diante de e no espa,oda ruptura e da
amea,apor parte cia heterogeneidadede outras posi,bes.
Como forma de cren,adividida e multipla, 0 estereotipo
requer, para uma significac;ao bern sucedida, uma cadeia con-
tinua e repetitiva de outros estere6tipos. 0 processo pelo
qual 0 "mascaramento" metaf6rico e inscrito em lima falta,
que deveentaoser ocultacla,cia ao estereotiposua fixidez e
sua qualiclacle fantasmatica- sempreas mesmashist6rias
sobre a animaliclacledo negro, a inescrutabilicladedo cule
ou a estllpiclez clo irlandes tem de sercontadas(compulsiva-
mente) repetidamente, e sao gratificantes e aterrorizantes de
moclo diferentea cadavez.

Em qualquercliscurso colonial especifico, as posi,bes
metaf6ricas/narcisicase metonfmicas/agressivasfuncionarao
simultaneamente,estrategicamentepostadasem relac;ao uma
aDutra, de forma semelhanteao momento de alienac;;ao, que
Figura como uma ameas;aaplenitude imaginaria e a "crenr;a
multipla" que amea,aa recusa fetichista. Os sujeitos do
discursosaoconstrufclosdentmde um aparatocle poderque
contem, nos dois sentidas da palavra, urn "outro" saber
- urn saber que e retido e fetichista e drcula atraves do
discllrso colonial como aquela forma limitacla de alteridade
que denominei estere6tipa.Fanon descrevede forma pungente
os efeitos desseprocessosabre uma cultura colonizada:

,
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Minha estrategiade quatro termos do estereotipotenta
experimentalmentefornecer uma estrutura e urn processo para

a "sujeito" de urn discurso colonial. Pretendo agora tamar 0

problema da ､ ｩ ｳ ｣ ｲ ｩ ｭ ｩ ｮ ｡ ｾ ｡ ｯ como 0 efeito politico de tal
discursoe relaciona-Iocom a questaoda Ｂ ｲ ｡ ｾ ｡ Ｂ e da "pele".
Para essefim, e importante lembrar que a ｣ｲ･ｮｾ｡ multipla
que acompanha0 fetichismo nao apenastern valor de recusa;
ela tem ainda "valor de saber" e e este que considerareia
seguir. Ao se calcular 0 valor do saber e crucial levar em
conta 0 que Fanonquer dizer quandoafirma que:

Ha uma procura pelo negro, 0 negro e uma demanda, naG se
pode passar scm cle, cle e necessario, mas 56 depois de
tornar-se palatavel de uma determinada maneira. Infelizmente,
o negro derruba 0 sistema e rompe os tratados. 21

Paracompreenderessademandae de queforma se torna
o nativo ou negro "palatavel", temosde distinguir algumas
diferenpssignificativasentrea teoria geral do fetichismo e
seus USGS especfficospara uma compreensaodo discurso
racista. Primeiramente, 0 fetiche do discurso colonial - 0

que Fanon denomina esquemaepidermico - nao e, como 0

fetiche sexual,um segredo.A pele,como0 significantechave
da ､ ｩ ｦ ･ ｲ ･ ｮ ｾ ｡ cultural e racial no estereotipo,e 0 maisvisive!
dos fetiches, reconhecidocomo "conhecimento geral" em uma
serie de discursos culturais, polfticos e hist6ricos, e
representaum pape!publico no dramaracial quee encenado
todos os dias nas sociedadescoloniais. Em segundolugar,
pode-sedizer que 0 fetiche sexualesta intimamenteligado
ao "objeto bom"; e ele 0 elementodo cenarioque torna 0

objeto todo desejavele passive!de seramado,0 que facilita
as rela.-;6es sexuais e pode ate promover uma forma de
felicidade.a estereotipotambempodeservisto comoaquela
forma particular, "fixada", do sujeito colonial quefacilita as
ｲ ･ ｬ ｡ ｾ Ｖ ･ ｳ coloniais e estabeleceuma forma discursiva de
ｯ ｰ ｯ ｳ ｩ ｾ ｡ ｯ racial e cultural em termos da qual e exercido 0

poder colonial. Se alegarmosque os colonizadossao, na
grande maioria dos casos, objetos de odio, podemos
respondercom Freudque
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a ｡ｦ･ｩｾ｡ｯ e a hostilidade no tratamento do fetiche - que
correm paralelos a recusa e a ｰ･ｲ｣･ｰｾ｡ｯ da ｣｡ｳｴｲ｡ｾ｡ｯ - estao
misturadas em propon;;6es desiguaisem casosdiversos, de modo
que um Oll 0 outro torna-se mais claramente reconhedve1.22

o que esta ｡ ｦ ｩ ｲ ｭ ｡ ｾ ｡ ｯ reconhecee0 amplo alcancedo este-
re6tipo, que vai desde0 servo leal ate Sata, desde0 amado ao
odiado, uma ｭ ｵ ､ ｡ ｮ ｾ ｡ de ｰ ｯ ｳ ｩ ｾ Ｕ ･ ｳ clo sujeito na ｣ ｩ ｲ ｣ ｵ ｬ ｡ ｾ ｡ ｯ

clo pocler colonial que tentei explicar pela motilidade clo
sistema metaf6rico/narcisico e metonlmico/agressivodo
discurso colonial. 0 que resta examinar, no entanto, ea cons-
ｴ ｲ ｵ ｾ ｡ ｯ clo significante cle Ｂｰ･ｬ･Ｏｲ｡ｾ｡Ｂ naquelesregimes cle
visibiliclade e discursividacle- fetichista, esc6pico,imaginario
- dentro clos quais localizei os estere6tipos.Apenassobre
essa base poderemos construir seu "valor-saber" que nos
permitira, espero,entender a lugar da fantasia no exerdcio do
pocler colonial.

Minha ｡ ｲ ｧ ｵ ｭ ･ ｮ ｴ ｡ ｾ ｡ ｯ baseia-seem uma leitura particular
cia problematica da ｲ ･ ｰ ｲ ･ ｳ ･ ｮ ｴ ｡ ｾ ｡ ｯ que, como Fanonsugere,
eespedficacia ｳｩｴｵ｡ｾ｡ｯ colonial. Ele escreve:

a originalidade do contexto colonial e que a subestrutura cco-
nomica e tambem uma superestrutura.. voce e rico porque e
branco, voce e branco porque e rico. E por isto que a analise
marxista deveria sempre ser um pouco ampliada cada vez que
se trata do problema colonial.23

Pode-seavaliar a ｰｯｳｬｾ｡ｯ de Fanon como adesao a urn
reflexionismo simples ou a uma nos;:ao determinista da sign i-

ficas;:ao cultural/social au, 0 que e mais interessante, leI' sua
ｰ ｯ ｳ ｩ ｾ ｡ ｯ como"anti-repressionista"(atacancloa ｮｯｾ｡ｯ cle que
a icleologia como ｰ ･ ｲ ｣ ･ ｰ ｾ ｡ ｯ ou ｲ ･ ｰ ｲ ･ ｳ ･ ｮ ｴ ｡ ｾ ｡ ｯ equivocacla
e a repressaodo real). Para os prop6sitos cleste texto,
tenclo para a segunclaleitura, que entaocia uma "visibili-
clade" ao exerdcioclo poclere fortalece 0 argumentocle que
a pele,comosignificantecia ｣ｬｩｳ｣ｲｩｭｩｮ｡ｾ｡ｯＬ cleveser produzicla
ou processadacomo vislvel. Como diz Paul Abbot, em urn
contexto muito diferente,
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a que "autoriza" a discriminas;ao, prossegueAbbot, e a
oclusaoda ｰ ｲ ･ Ｍ ｣ ｯ ｮ ｳ ｴ ｲ ｵ ｾ ｡ ｯ au montagemda diferenp: "essa
repressaoda ｰ ｲ ｯ ､ ｵ ｾ ｡ ｯ faz com que a reconhecimentoda
diferen.;:a seja obtido em uma inocencia, enquanto uma
'natureza'j 0 reconhecimentoeprojetado como conhecimento
primario, efeito espontaneoda 'evidencia do visivel' ."25

Este e precisamente 0 tipo de reconhecimento, esponta-
neo e visivel, que e atribuido ao estereatipo.A ､ｩｦ･ｲ･ｮｾ｡

do objetoda ､ ｩ ｳ ｣ ｲ ｩ ｭ ｩ ｮ ｡ ｾ ｡ ｯ e ao mesmotempovisivel e natural
- cor como signacultural/politicode inferioridadeou dege-
nerac;ao, a pele como sua identidadenatural. No entanto, 0

relatade Abbot pira no momentada Ｂ ｩ ､ ･ ｮ ｴ ｩ ｦ ｩ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｂ e estra-
nhamente entra em conluio com 0 sucessodas praticas discri-
minat6rias ao sugerir que suas representa.;:6es exigem a
repressaoda montagemda ､ ｩ ｦ ･ ｲ ･ ｮ ｾ ｡ ［ afirmar a contririo,
segundo ele, seria coiocar 0 sujeito em "uma consciencia
impossivel, ja que isto traria aconscienciaa heterogeneidade
do sujeito como lugar de ｡ ｲ ｴ ｩ ｣ ｵ ｬ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｂ Ｎ 26

Apesarde estarcientedo pape!crucial do reconhecimento
da ､ ｩ ｦ ･ ｲ ･ ｮ ｾ ｡ para a ､ｩｳ｣ｲｩｭｩｮ｡ｾ｡ｯ e sua ｰ ｲ ｯ ｢ ｬ ･ ｭ ｡ ｴ ｩ ｺ ｡ ｾ ｡ ｯ da
repressao,Abbot fica preso em seu lugar unita-rio de articu-
ｬ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｎ Ele chegaquasea sugerirque e possive!,mesmoque
de forma momentaneae ilusaria, ao perpretadordo discursa
discriminat6rio, estar em uma posis;ao que nao emarcada
pelo discursoate a pontoem que a objetoda ､ ｩ ｳ ｣ ｲ ｩ ｭ ｩ ｮ ｡ ｾ ｡ ｯ

e consideradonatural e visivel. 0 que Abbot negligenciae
a papel facilitador da ｣ ｯ ｮ ｴ ｲ ｡ ､ ｩ ｾ ｡ ｯ e da heterogeneidade
na construc;ao das pr1ticas autoritarias e de suas fixac;6es
estrategicas, discursivas.

Meu conceitode estere6tipo-como-suturaeurn reconheci-
mento da ambivalenciadaquelaautoridadee daque!as
ordensde ｩ ､ ･ ｮ ｴ ｩ ｦ ｩ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｎ 0 papel da ｩ ､ ･ ｮ ｴ ｩ ｦ ｩ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ fetichista

enquanto a repressao bane seu objeto para 0 inconsciente,
esquecee tenta esquecer0 esquecimento,a discriminac;ao deve
constantemente trazer a consciencia suas representac;6es,
reforc;ando 0 reconhecimento crucial da diferenc;a que elas
encarnam e revitalizando-as para a percepc;ao da qual depende
sua eficacia... Ela deve se sustentar na presenc;a da propria
diferen\=a que e tambem seu objeto.21
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na ｣ ｯ ｮ ｳ ｴ ｲ ｵ ｾ ｡ ｯ de saberesdiscriminat6riosque dependemda
Ｂ ｰ ｲ ･ ｳ ･ ｮ ｾ ｡ da diferenp" e fornecer urn processode cisao e
｣ｲ･ｮｾ｡ multipla/contradit6riano ponto da ･ ｮ ｵ ｮ ｣ ｩ ｡ ｾ ｡ ｯ e sub-
ｪ ･ ｴ ｩ ｦ ｩ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｎ Eessacisaocrucial do egoqueerepresentadana
､ ･ ｳ ｣ ｲ ｩ ｾ ｡ ｯ que Fanonfaz da ｣ ｯ ｮ ｳ ｴ ｲ ｵ ｾ ｡ ｯ do sujeito colonizado
como efeito do discursoestereotipico:0 sujeito primordial-
mente fixado e, todavia, triplamentedividido entre os sabe-
res incongruentesde corpo, rap, ancestrais.Atacado pelo
estere6tipo, "0 esquemacorporal se desmorona, seu lugar e
tornado pOI' urn esquemaracial epidermico... ]:i fiaO era uma
questaode estar conscientede meu carpo na terceira pessoa,
mas siro em uma pessoatripla ... Eu nao tioha urn, mas dais,
tres lugares". 27

Este processopode ser melhor compreendidoem termos
da ｡ ｲ ｴ ｩ ｣ ｵ ｬ ｡ ｾ ｡ ｯ da ｣ ｲ ･ ｮ ｾ ｡ multipIa que Freud prop6eem seu
ensaio sobre 0 fetichismo. E uma forma nao-repressivade
saberque da margema possibilidadede se abraprsimulta-
neamente duas crenc;as contradit6rias, uma ofieiaI e uma
secreta, uma arcaica e uma progressista, uma que aceita a
mito das origens, Dutra que articula a diferenc;a e a divisao.
Seu "valor" de saber reside em sua orientac;ao como defesa
contra a realidade externa, e fornece, nas palavras de Metz,

a matriz duradoura, 0 prot6tipo eficiente de todas aquelas divi-
saesda ｣ ｲ ･ ｮ ｾ ｡ de que 0 homem passa a ser capaz nos mais
variados domfnios, de todas as ｩ ｮ ｴ ･ ｲ ｡ ｾ Ｖ ･ ｳ infinitamente com-
plexas, inconscientese ocasionalmenteconscientes,que ele se
permitiri entre 0 crer e 0 nao-crer.28

E atravesdessa ｮ ｯ ｾ ｡ ｯ de cisao e ｣ｲ･ｮｾ｡ multipla que, a
meu ver, se torna mais fadl ver a ligayao entre saber e fanta-
sia, poder e prazer, que embasa0 regime espedficode visibi-
lidade empregadono discurso colonial. A visibilidade do
Outro racial/colonialI' ao mesmotempourn pontode identi-
dade("Olha, urn negro") e urn problemapara 0 pretendido
fechamentono interior do discurso.ISla porque0 reconheci-
mentoda ､ ｩ ｦ ･ ｲ ･ ｮ ｾ ｡ comopontos"imaginarios"de identidade
e origem - tais como preto e branco- e penurbadopela
ｲ ･ ｰ ｲ ･ ｳ ･ ｮ ｴ ｡ ｾ ｡ ｯ da cisaono discurso.0 queeu chameide jogo
entre os momentos metaf6ricos/nardsicos e metonfmicos/
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1 agressivosno discursocolonial - aquelaestrategiaem quatro
partesdo estere6tipo- reconhececrucialmentea prefigura-
ｾ ｡ ｯ do desejocomo uma forp potencialmenteconflituosa,
perturbadora,em todos aquelesregimes de "originalidade"
que reuni. Na ｯ ｢ ｪ ･ ｴ ｩ ｦ ｩ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ da pulsaoesc6picaha semprea
｡ｭ･｡ｾ｡ do retornodo olhar; na ｩ ､ ･ ｮ ｴ ｩ ｦ ｩ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ da ｲ ･ ｬ ｡ ｾ ｡ ｯ Ima-
ginaria ha sempre0 outro alienante(ou espelho)que devolve
crucialmentesuaimagemaosujeito;e naquelaforma de subs-
ｴ ｩ ｴ ｵ ｩ ｾ ｡ ｯ e ｦｩｸ｡ｾ｡ｯ que e 0 fetichismo ha sempre0 tra<;o da
perda, da ausencia.Para ser sucinto, 0 ata de reconhecimento e
recusada "diferenp" e sempreperturbadopela questaode sua
re_apresentac;ao au constrUl;ao.

a estere6tipo e, nessesentido, urn objeto "impassIvel".
por essamesma razao, as esforc;os dos "saberes oficiais" do
colonialismo- pseudo-cientifico,tipol6gico, legal-adminis-
tratlvo, eugenico- estaoimbricadosno ponto de sua pro-
､ ｵ ｾ ｡ ｯ de sentido e poder com a fantasia que dramatiza 0

desejoimpossivelde uma origempura, nao-diferenciada.Sem
ser e1a mesma 0 objeto do desejo, mas sim seu cenario, sem
ser uma atribui<;ao de identldades,e slm sua ｰ ｲ ｯ ､ ｵ ｾ ｡ ｯ na
sintaxe do panorama do discurso racista, a fantasia colonial
exerceum papelcrucial naquelascenascotldianasde subje-
ｴ ｩ ｦ ｩ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ em uma sociedadecolonial a que Fanon repetida-
mentese refere. Como fantasiasdas origensda sexualidade,
as ｰｲｯ､ｵｾｯ･ｳ do "desejocolonial" marcam0 discursocomo
um "ponto favorecidoparaas ｲ ･ ｡ ｾ ｯ ･ ｳ defensivasmais prlmi-
tivas, como yoltar-se contra si proprio, tornar-se urn oposto,
uma projec;ao, uma negac;ao".29

a problemada origem como a problematicado saber
racista, estereotfpico,ecomplexo e 0 que eu dissesabre sua
construc;ao se tornara mais claro com urn exemplode Fanon.
a ato de estereotlparnao e 0 estabelecimentode uma falsa
imagem que se torna 0 bode expiatorio de praticas discrimi-
nat6rlas.E um texto multo mais ambivalentede ｰ ｲ ｯ ｪ ･ ｾ ｡ ｯ

e introjec;ao, estrategias metaf6ricas e metonimicas, deslo-
camento, sobredeterminac;ao, culpa, agressividade, 0

mascaramento e cisao de saberes"oficiais" e fantasmaticos
para construir as posicionalidadese oposicionalidades
do discurso racista:
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Meu carpo foi-me devolvido esparramado, distorcido,
recolorido, vestido de luta naquele dia braneo de inverno. 0
negro e um animal, 0 negro e mau, 0 negro e ruim, 0 negro e
feia; olha, urn preto, esta fazendo frio, 0 preto esta tremendo,
o preto esta tremendo porque esta com frio, 0 menininho esta
tremendo porque esti com merlo do preto, 0 prete esta tre-
mendo de frio, aquele frio que atravessa as OSS05, 0 menini-
nho bonitinho esta tremendo porque ele acha que 0 preto esta
tremendo de raiva, 0 menininho braneo atira-se nos brat;;os da
mae: Mamae, 0 prete vai me comer. 30

E 0 cenario da fantasia colonial que, ao encenar a ambiva-
lencia do desejo, articula a demandapelo negro que 0

pr6prio negrorompe. Isto porque0 estere6tipoe ao mesmo
tempo urn substituto e uma sombra. Ao aceder as fantasias
maisselvagens(no sentidopopularda palavra)do colonizador,
o Outro estereotipadorevela algo da "fantasia" (enquanto
desejo, defesa)daquela posi<;ao de ､ ｯ ｭ ｩ ｮ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｌ pois, se a
"pele" e no discursoracistaa visibilidade da escuridaoe um
significante primeiro do carpo e seus correlatos sociais e
culturais, entao e inevitavel que lembremos0 que diz Karl
Abrahamsem suaobra seminalsobrea pulsaoesc6pica.31 0
valor-prazer cia cor escura e urn recuo a fim de nao saber
nada do mundo exterior. Seu significado simb6lico, no en-
tanto, e totalmente ambivalente. A cor escura significa ao
mesmotempo nascimentoe morte; ela eem todos as casosurn
desejode retornara completudeda mae, um desejopor uma
linha de visao e de origem ininterruptae nao-diferenciada.

Mas certamente ha Gutra cena do discUfSO colonial em que
o nativo au 0 negro corresponde a demanda do discurso
colonial, oode a "cisao" subversora e recupera,vel dentro de
uma estrategiade controle social e politico. E reconhecida-
mente verdadeque a cadeiade ｳ ｩ ｧ ｮ ｩ ｦ ｩ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ estereotfpicae
curiosamentemisturada e dividida, polimorfa e perversa, uma
｡ ｲ ｴ ｩ ｣ ｵ ｬ ｡ ｾ ｡ ｯ da ｣ ｲ ･ ｮ ｾ ｡ multipla. 0 negro e ao mesmotempo
selvagem(caniba\)e ainda0 mais obedientee digno dos servos
(0 que serve a comida); ele e a ･ｮ｣｡ｲｮ｡ｾ｡ｯ da sexualidade
desenfreadae, todavia, inocente como uma crianc;;:a; ele e
mfstico, primitivo, simpl6rio e, todavia, 0 mais escalado
e acabadodos mentirosose manipuladorde ｦ ｯ ｲ ｾ ｡ ｳ sociais.
Em cada caso, 0 que esta seodo dramatizado euma separa<;ao
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_ entre rac;as, culturas, historias, no interior de hist6rias
_ uma separa<;aoentre antese depoisque repeteobsessiva-
mente 0 momenta au disjunc;ao mftiea.

Apesardassimilaridadesestruturaiscom 0 jogo da neces-
sidadee do desejonas fantasiasprimarias,a fantasiacolonial
nao tentaencobriraquelemomentode separa<;ao.Ela e mais
ambivalente.Porum lado, prop6euma teleologia- sobcertas
condi<;6es de domina<;ao colonial e controle, 0 nativo e
progressivamentereformavel. POl' Dutro lado, no entanto, ela
efetivamente Inostra a "separac;ao", torna-a mais vislvel. E a
visibilidade dessasepara<;aoque, ao negarao colonizadoa
capacidadede se autogovernar, a independencia, as modos
de civilidade ocidentais, confere autoridadea versao e
missaooficiais do podercoloniaL

o discurso racista estereotfpico, em seu momenta
colonial, inscreve uma forma de governamentalidadeque se
baseiaem uma cisao produtiva em sua constituis;:ao do saber
e exerciciodo poder.Algumasde suasprMicas reconhecema
diferen<;ade rap, cultura e hist6ria como sendoelaboradas
pOl' saberes estereotfpicos, teorias raciais, experiencia co-
lonial administrativa e, sabre essa base, institucionaliza uma
serie de ideologiaspoliticas e culturais que sao precon-
ceituosas,discriminat6rias, vestigiais, arcaicas, "mfticasl>, e,
a que ecrucial, reconhecidasCOlno tal. Ao "conhecer" a po-
ｰ ｵ ｬ ｡ ｾ ｡ ｯ nativa nessestermos, formas discriminat6rias e au-
toritarias de controle politico sao consideradasapropriadas.
A popula<;aocolonizadae entao tomadacomo a causae 0

efeito do sistema, presa no drculo da ｩｮｴ･ｲｰｲ･ｴ｡ｾ｡ｯＮ 0 que e
visivel ea necessidadede uma regra dessas,0 que e justifica-
do por aquelasideologiasmoralistase normativasde aperfei-
ｾ ｯ ｡ ｭ ･ ｮ ｴ ｯ reconhecidascomo Missao Civilizat6ria au 0 Onus
do Homem Branco. No entanto, coexistemdentro do mesmo
aparatode poder colonial sistemase ciencias de governo
modernos, formas "ocidentais" progressistasde organiza<;ao
social e economicaque fornecem a justificativa manifesta para
o projeto do colonialismo - urn argumento que, em parte,
atraiu Karl Marx. :E no territ6rio dessa coexistencia que as
estrategiasda hierarquiza<;aoe marginaliza<;aosaoemprega-
das na ｡､ｭｩｮｩｳｴｲ｡ｾ｡ｯ de sociedadescoloniais. E se minha
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､･､ｵｾ｡ｯ a partir de Fanonsobre a visibilidade peculiar do
podercolonial se justifica, eu diria, estendendo-a,que e
uma forma de governamentalidadeem que 0 ･ｳｰ｡ｾｯ "ideo-
16gico" funciona de maneiras mais abertamente coniventes
com exigenciaspollticas e economicas.A caserna fica perto
da igreja, que fica ao lado da salade aula; 0 quartel fica bem
ao lado das "linhas civis". Tal visibilidade das ｩ ｮ ｳ ｴ ｩ ｴ ｵ ｩ ｾ Ｖ ･ ｳ e
aparatosde poder e possivel porque 0 exercicio do poder
colonial torna a relar;;ito entreelasobscura,elabora-ascomo
fetiches, espetaculosde preeminencia"natural"/racial. 56 a
sededo governoeque fica sempreem algum outro lugar -
destacadae separadapOl' aquele distanciamentode que
dependea vigilancia para suasestrategiasde ｯ ｢ ｪ ･ ｴ ｩ ｦ ｩ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｌ

ｮ ｯ ｲ ｭ ｡ ｬ ｩ ｺ ｡ ｾ ｡ ｯ e disciplina.

A palavra final pertencea Fanon:

esse componamema [do colonizadorl trai uma determinat;ao
de objetificar, coonnar, prender, endurecer. Expressoescomo
"Eu as conhe<;o", "e assim que eles sao", mostram essaobjeti-
fica<;ao maxima atingida com suceS$o... Hi de um lado uma
cultura na qual podem sec reconhecidas qualidades de dina-
mismo, crescimento e profundidade. Contra ista temos [em
culturas coloniaisl caracteristicas, curiosidades, coisas, nunca
uma estruturaY
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A mfmica revela algo na medidaem queedistinta do que
poderiaserchamadourn si-mesmoqueestapor tras.0 efeito

cia mfmica e a camuflagem.... NaG setrata de se harmonizar
com0 fundo, mascontraurn fundomosqueado,sertambem

mosqueado- exatamentecomoa tecnicade camuflagem
praticadanaguerradoshomens.

JacquesLacan, "TheLine andLight", Of theGazel

DA MiMICA c DO HOMcM
Aａｍｾｉｙａｬｦｎｃｉａ DO ｄｉｾｃｕｒｾｏ COlONIAl

) c A p T u L o IV

A estaaltura ja passou0 momentadequestionara ･ｳｴｲ｡ＨＨｾｧｩ｡

original de conferira cadacoloniaclo Imperio Britanico uma
representar;;aomfmica cia Constituir;;aoBriranica.Massea

criatura assimdotadaalgumavezseesqueceude seusignifica-
do real e, soba importanciaimaginadade oradorese insignias,

de tadaa parafernaliae cerimoniasda legislaturaimperial,
ousoudesafiara metropole,estadeveagradecera si propria a

loucumde conferir tais privih:;gios a um tipo de sociedadeque
naotem qualquerdireito terrenoa umaposit;aotao elevada.

Vm princfpio fundamentalpareceter sidoesquecidoou
subestimadoemnossosistemade polftica colonial-0 da

dependenciacolonial. Dar a umacoloniaos meiosde indepen-
denciaeumazombaria;ela naopermaneceriacolonia por uma

horaseguersepudessemanterumapostmaindependente.

Sir EdwardCust, "Reflectionson WestAfrican Affairs...
Addressedto the Colonial Office", Hatchard,London, 1839

o discursodo colonialismoInglespos-iluministafala frequen-
tementecom uma lingua que e bipartida, e nao falsa. Se 0

colonialismotama0 poderem nomeda hist6ria, exercerepeti-
damentesua autoridadepor meio das figuras da farsa. Isto
porquea ｩｮｴ･ｮｾ｡ｯ epicacia missaocivilizadora, "humanae nao
totalmentehumana"nas famosaspalavrasde Lord Rosebery,
"escritapelo dedodo Divina"2 muitasvezesproduzurn texto
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rico nas ｴ ｲ ｡ ､ ｩ ｾ Ｖ ･ ｳ do trompe-l'oeil, da ironia, da mimica
[mimicry] e da ｲ ･ ｰ ･ ｴ ｩ ｾ ｡ ｯ Ｎ Nessedesviocomicodos altos ideais
da ｩ ｭ ｡ ｧ ｩ ｮ ｡ ｾ ｡ ｯ colonial em ､ ｩ ｲ ･ ｾ ｡ ｯ a seusbaixosefeitos lite-
rarias mimeticos, a ffilmica emerge como uma das estrategias
mais ardilosase eficazesdo podere do sabercoloniais.

Dentro da economia conflituosa do discurso colonial que
EdwardSaid' descrevecomoa tensaoentrea vi saopan6ptica
sincronicada ､ ｯ ｭ ｩ ｮ ｡ ｾ ｡ ｯ - a demandapela identidade,a
estase - e a contrapressao da diacronia da hist6ria - a
mudan<;a, a ､ｩｦ･ｲ･ｮｾ｡ - a ffifmica representa urn acordo ironico.
Se me permitem adaptara ｦｯｲｭｵｬ｡ｾ｡ｯ de Samuel Weber
sabre a visao marginalizante da castrac;ao,4 entao a mimica
colonial e 0 desejo de um Outro reformado, reconhecivel,
comosujeitodeumadiferent;aqueequasea mesma,masnao
exatamente.0 que vale dizer que 0 discursoda mimica e
construido em torno de uma ambivalenciajpara ser eficaz, a
mimica deve produzir continuamente seu deslizamento, seu
excesso,sua ､ ｩ ｦ ･ ｲ ･ ｮ ｾ ｡ Ｎ A autoridadedaquelemodo de dis-
cursa colonial que denominei mimica eportanto marcada por
uma indetermina<;ao: a mfmica emerge como a representa<;ao
de umadiferenpquee ela mesmaum processode recusa.A
mimica e, assim, 0 signa de uma ｡ ｲ ｴ ｩ ｣ ｵ ｬ ｡ ｾ ｡ ｯ dupla, uma
estrategiacomplexade reforma, ｲ ･ ｧ ｵ ｬ ｡ ｾ ｡ ｯ e disciplina que
se"apropria" do Outroaovisualizar0 poder.A mimica e tam-
bem 0 signo do inapropriado,porem uma ､ ｩ ｦ ･ ｲ ･ ｮ ｾ ｡ ou re-
calcitrancia que ordenaa ｦｵｮｾ｡ｯ estrategicadominantedo
pader colonial, intensifica a vigiHincia e coloca uma ameat;;:a
imanente tanto para as saberes "normalizados" quanta para
os poderesdisciplinares.

o efeito da mimica sobrea autoridadedo discursocolonial
e profundo e perturbador.Isto porque na Ｂ ｮ ｯ ｲ ｭ ｡ ｬ ｩ ｺ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｂ do
estadoou sujeitocolonial, 0 sonhoda civilidade pos-iluminista
alienasuapr6pria linguagemde liberdadee produzum outro
conhecimento de suas normas. A ambivalencia em que se
baseiaestaestrategiae discernivel,por exemplo,no Segundo
Tratadode Locke que se divide para revelaras ｬ ｩ ｭ ｩ ｴ ｡ ｾ Ｖ ･ ｳ da
liberdadeem seu usaduplo da palavra"escravo": primeiro,
simplesmente de forma descritiva como a locus de uma
forma legitima de propriedade,em seguida,como 0 tropo de
um exerciciointoIeravel e ilegitimo de poder.0 quesearticula
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nessadistancia entre os dois usas e a ､ｩｦ･ｲ･ｮｾ｡ absoluta,
imaginada,entre 0 Estada"Colonial" da Carolina e 0 Estado
Original da Natureza.

E desse ･ ｳ ｰ ｡ ｾ ｯ entre a mfmica e 0 arremedo, oode a mis-
saoreformadorae civilizatoria e ameapdapelo olhar deslo-
cadorde seu duplo disciplinar, que vem meusexemplosde
ｩ ｭ ｩ ｴ ｡ ｾ ｡ ｯ colonial. 0 que todostemem comume um processo
discursivo pelo qual 0 excessoou deslizamentoproduzido
pela ambivalenciada mfmica (quase0 mesmo, mas nao
exatamente)naD apenas"rampe" 0 discurso, mas setransforma
em uma incerteza que fixa a sujeito colonial como uma pre-
senr;a "parcial". Por "parcial" entendo tanto "incompleto" COffiO

"virtual". E como se a propria emergencia do "colonial"
dependessepara sua ｲ ･ ｰ ｲ ･ ｳ ･ ｮ ｴ ｡ ｾ ｡ ｯ de alguma ｬ ｩ ｭ ｩ ｴ ｡ ｾ ｡ ｯ ou
ｰ ｲ ｯ ｩ ｢ ｩ ｾ ｡ ｯ estrategicadentro do proprio discursoautorizado.
o sucessoda ｡ ｰ ｲ ｯ ｰ ｲ ｩ ｡ ｾ ｡ ｯ colonial dependede uma
ｰ ｲ ｯ ｬ ｩ ｦ ･ ｲ ｡ ｾ ｡ ｯ de objetos inapropriadosque garantemseu
fracassoestrategico,de tal modo que a mfmica passaa ser
simultaneamentesemelhanpe ｡ｭ･｡ｾ｡Ｎ

Um texta classicode tal parcialidadee "Observationson
the State of Society Among the Asiatic Subjectsof Great
Britain" ｛ Ｂ ｏ ｢ ｳ ･ ｲ ｶ ｡ ｾ Ｖ ･ ｳ sobre0 Estadoda Sociedadeentreos
SLiditos Asiaticasda Gra-Bretanha"J(792)' que so foi supe-
rado pela Histaria da india, de JamesMill, como 0 mais
influente relata do infcio do seculadezenovesabre as costu-
mes e a moral da india. 0 sonho de Grant de um sistema
evangelico de educar;ao missionaria exclusivamente em
lingua inglesaera, em parte,uma ｣ ｲ ･ ｮ ｾ ｡ na reforma politica
dentra cia perspectiva crista e, em parte, uma conscienciade
que a expansaoda ｡ ､ ｭ ｩ ｮ ｩ ｳ ｴ ｲ ｡ ｾ ｡ ｯ da companhiana india
exigia urn sistemade forma<;ao do sujeito - uma reforma de
costumes,nos termos de Grant - que daria ao habitante cia
colonia "uma ｮ ｯ ｾ ｡ ｯ de identidade pessoalcomo nos a
concebemos".Dividido entre 0 desejode reforma religiosa e
o medo de que os indianaspudessemse tornar turbulentos
em buscade liberdade,Grant paradoxalmenteda a entender
que e a difusao "parcial" do cristianismo e a influencia
"parcial" do aperfei.;oamento Juoral que construirao uma forma
particularmenteadequadade subjetividadecolonial. 0 que
se prop6ee um processode reforma pelo qual as doutrinas
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cristas possamse conjugar com as praticas divisivas de casta
para evitar ｡ ｬ ｩ ｡ ｮ ｾ ｡ ｳ polfticas perigosas.Inadvertidamente,
Grant produz um conhecimentodo cristianismo como forma
de controle social que sechoca com os pressupostosenuncia-
t6rios que legitimam seu discurso. Ao sugerir, por Hm, que a
"reforma parcial" produzira uma forma vazia de "imita,ao
[grifo meu] dos costumesinglesesque ira induzi-los [os
sliditos coloniaisl a permanecer sob nossaprotec;ao" ,6 Grant
falseiaseuprojeto moral e viola 0 Testemunhodo Cristianismo
- um principio missionariocentral- que proibia qualquer
toleranciaa ｣ｲ･ｮｾ｡ｳ pagas.

A extravaganciaabsurdada "Minuta" de Macaulay (1835)
- profundamenteinfluenciadapelas Ｂ ｏ ｢ ｳ ･ ｲ ｶ ｡ ｾ ｯ ･ ｳ Ｂ de Charles
Grant - elaborauma farsa do aprendizadooriental ate se
depararcom 0 desafio de conceberum sudito colonial
"reformado".Nessemomento,a grandeｴ ｲ ｡ ､ ｩ ｾ ｡ ｯ do humanismo
europeu s6 parece capaz de se auto-ironizar. Na intersec;ao
do aprendizadooriental e do poder colonial, Macaulaynao
consegueconceber senao "uma classe de interpretes entre
nos e os milhoes que governamos- uma classede pessoas
que sao indianas em sangue e cor, mas inglesas em gosto,
opinioes, moral e intelecto" _7 em outras palavras, urn imi-
tador educado"por nossaEscolaInglesa", como escreveuurn
educadormissionarioem 1819, "paraformar um corpode tra-
dutorese serempregadoem diferentessetoresdo Trabalho".8
A genealogiado mimico pode ser ｴ ｲ ｡ ｾ ｡ ､ ｡ atravesdas obras
de Kipling, Forster,Orwell, Naipaul, ate suaemergenciamais
recente na excelenteobra de Benedict Anderson sobre 0

nacionalismona figura do anomaloBipin ChandraPal.' Ele
eoresultadode umamimesecolonial defeituosa,na qual ser
anglicizadoe enfaticamentenao ser ingles.

A figura da mimica e possivelde ser localizadadentro do
que Andersondescrevecomo "a compatibilidadeinterna de
imperio e ｮ｡ｾ｡ｯＢＮ 10 Ela problematizaos signosde prioridade
racial e cultural, de modoque 0 "nacional" ja nao e naturali-
zavel. 0 que emerge entre mimese e mfmica e uma escrita,
urn modo de representac;ao,que marginaliza a monumenta-
lidade da hist6ria, que muito simplesmente arremeda seu
poderde sermodelo,poderesseque supostamentea tornaria
imitavel. A mimica repete,mais do que re-apresenta,e nessa

132



perspectivaredutoraemergea visao europeiadeslocadaque
Decoudtem de Sulacoem Nostromo,de Conrad,como

a infinitude do conflito civil oode a loucura parecia ainda mais
dura de suportar do que a sua ignominia ... a ausenciade lei de
urn populacho de radas as cores e ｲ｡ｾ｡ｳＬ 0 barbarismo, a
tirania irremediavel... A America e ingovernave1.11

Ou a apostasiade RalphSinghem TheMimic Men [Os MimicosJ,
de Naipaul:

Fingiamos ser sinceros, estar aprendendo, preparar-nos para a
vida, nos os imitadores do Novo Mundo, de tim canto desco-
nhecido dele, com radas as suas marcas da ｣ ｯ ｲ ｲ ｵ ｰ ｾ ｡ ｯ que
chegou tao rapidamenre a eleY

Tanto Decoudcomo Singh, Grante Macaulay,cadaum a seu
modo, sao paroclistas cia hist6ria. Apesar de suas intens;:oes e
invocap3es,eles inscrevem 0 texto colonial erratica e excen-
tricamenteao longo de um corpopolitico queserecusaa ser
representativo, em uma narrativa que se recusa a ser repre-
sentacional. 0 desejo de emergir como "autentico" atraves
cia mimica - atraves de um processode escrita e repetir;ao
- ea ironia extrema da representar;ao parcial.

o que denomino mimica nao e 0 exercicio familiar de
ｲ ･ ｬ ｡ ｾ Ｖ ･ ｳ coloniais dependentesatravesda ｩ ､ ･ ｮ ｴ ｩ ｦ ｩ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ

narcisica de tal forma que, como Fanon observou,13 0

homemnegrodeixade seruma pessoaacionalpois apenas0
homem branco pade representar sua auto-estima. A mimica
naoescondepresenpou identidadeatrasde suamascara:ele
nao e 0 que Cesairedescrevecomo "colonizar;ao-coisificar;ao"14
atras da qual se ergue a essenciada presenceAfricaine.
A amearada mimica e sua visao dupla que, ao revelar a
ambivalenciado discursocolonial, tambemdesestabilizasua
autoridade.E e uma visao dupia que e 0 resultadodo que
descrevi como ｲ ･ ｰ ｲ ･ ｳ ･ ｮ ｴ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｏ ｲ ･ ｣ ｯ ｮ ｨ ･ ｣ ｩ ｭ ･ ｮ ｴ ｯ parcial do
objeto colonial. 0 homemcolonial de Grant como imitador
parcial, 0 tradutor de Macaulay, 0 politico colonial de
Naipaul como ator, Decoud como 0 cen6grafoda opera
bouffedo Novo Mundo, estessaoos objetosapropriadosde
uma cadeia de comando colanialista, versoesautorizadas da
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Grant produz urn conhecimento do cristianismo como ｦ ｯ ｲ ｭ ｾ
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falseiaseuprojeto moral e viola 0 Testemunhoclo Cristianismo
- urn principia missionario central - que proibia qualquer
tolerancia a ｣ｲ･ｮｾ｡ｳ pagas.
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depararcom 0 clesafio de conceberurn sLiclito colonial
"reformaclo".Nessemomento,a grancle ｴ ｲ ｡ ､ ｩ ｾ ｡ ｯ do humanismo
europeu 56 parece capaz de se auto-ironizar. Na interse\=ao

clo aprendizadooriental e clo pocler colonial, Macaulay nao
consegueconceber senao "uma classe de interpretes entre
nos e as milh5es que governamos- uma classede pessoas
que sao indianas em sangue e cor, mas inglesas em gosto,
opinioes, tnoral e intelecto" _7 em Qutras palavras, urn imi-
tador educado"por nossaEscola Inglesa", como escreveuurn
educador missionario em 1819, "para formar urn corpo de tra-
clutorese serempregadoem diferentessetoresdo Trabalho"8
A genealogiado mimico pocle ser trapdaatraves clas obras
cle Kipling, Forster,Orwell, Naipaul, atesuaemergenciamais
recentena excelenteobra cle BenedictAnderson sobre 0
nacionaJismona figura clo an6maloBipin ChanclraPal.' Ele
eoresultado de uma Inimese colonial defeituosa,na qual ser
anglicizadoe enfaticamentenao ser ingles.

A figura cia mimica e possivelcle ser10caJizadadentroclo
que Andersonclescrevecomo "a compatibiJidadeintema de
imperio e ｮ｡ｾ｡ｯＢ 10 Ela problematizaos signosde prioridade
racial e cultural, de modo que 0 "nacional" ja nao e naturaIi·
zavel. 0 que emerge entre mimese e mfmica e uma escritaJ

urn modo de representas;:ao,que marginaliza a Inonumenta-
lidade da hist6ria, que muito simplesmente arremecla seu
poclercle sermoclelo, poderessequesupostamentea romaria
imiUivel. A mimica repete,mais do que re-apresenta,e nessa
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perspectiva redutora emergea visao europeia deslocadaque
Decoud tern de Sulaco em Nostromo, de Conrad, como

a infinitude do conflito civil onde a loucura parecia ainda mais
dura de suportar do que a sua ignominia ... a ausenciade lei de
um populacho de todas as cores e ｲ｡ｾ｡ｳＬ 0 barbarismo, a
tirania irremediavel... A America e ingovernavel.ll

AU a apostasiade Ralph Singhem 7beMimicMen[as Mimicos],
de Naipaul:

Fingiamos ser sinceros, estar aprendendo, preparar-nos para a
vida, nos as imitadores do Novo Mundo, de um canto desco-
nhecido dele, com wdas as suas marcas da ｣ ｯ ｲ ｲ ｵ ｰ ｾ ｡ ｯ que
chegou tao rapidamente a eleY

Tanto Decoudcomo Singh, Grante Macaulay,cada urn a seu
modo, saoparodistasda hist6ria. Apesarde suasinten,oese
invoca<;oes,eles inscrevem 0 texto colonial erratica e excen-
tricamenteao longo de urn corpopolitico quese recusaa ser
representativo, em uma narrativa que se recusa a ser repre-
sentacional. 0 desejode emergir como "autentico" atraves
da mimica - atraves de urn processode escrita e repeti<;ao
- ea ironia extrema da representa<;ao parcial.

o que denomino mimica nao e 0 exerdcio familiar de
rela,oescoloniais dependentesatravesda identifica,ao
nardsica de tal forma que, como Fanon observou,13 0

homemnegrodeixade seruma pessoaacionalpois apenas0
homem branco pode representar sua auto-estima. A mimica
naoescondepresen,aou identidadeatrasde suamascara:ele
nao e0 que Cesairedescrevecomo "coloniza<;ao-coisifica<;ao"14
atras da qual se ergue a essencia da presenceAfricaine.
A ameafada mimica e sua visao dupla que, ao revelar a
ambivaIenciado discursocolonial, tambemdesestabilizasua
autoridade.E e uma visao dupla que e 0 resultadodo que
descrevi como representa<;ao/reconhecimentoparcial do
objeto colonial. a homemcolonial de Grant como imitador
parcial, 0 tradutor de Macaulay, 0 politico colonial de
Naipaul como ator, Decoud como 0 cen6grafoda opera
bouffedo Novo Mundo, estessaoos objetosapropriadosde
uma cadeia de comando colonialista, versoesautorizadas da
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alteridade.Mas elessaotambem,como demonstrei,as figuras
de umadupiica,ao,os objetosparciaisde uma metonfmiado
desejocoloniai que aiiena a modaiidadee normalidadedos
discursos dominantes nos quais emergem como sujeitos
coloniais "nao-apropriados".Urn desejoque, por meio da
repeti,aodapresenraparcial, quee abaseda mimica, articula
essasperturba,6esda diferenp cultural, raciai e hist6rica
que ameapma demandanardsicada autoridadecolonial.
E urn desejoque reverte "em parte" a apropria,aocolonial
produzindoagora uma visao parcial da presen,ado coloni-
zador,urn oihar de aiteridadeque compartilhaa acuidadedo
olhar geneal6gicoque, como descrito por Foucauit, iibera
elementosmarginaise abaia a unidadedo ser do homem
atravesdo qual ele estendesua soberania.15

Querovoltar-me para esseprocessopeio qual 0 olhar de
vigilancia retornacomo 0 olhardeslocadordo disciplinado,em
que 0 observador se torna 0 observado e a representas;ao
"parcial" rearticulatoda a no,aode identidadee a aliena da
essencia.Porem nao antes de observar que, mesmauma
hist6ria exempiarcomo The English Utilitarians and India
[Os Utilitaristas Inglesese a india], de Eric Stokes,recanhece
o olhar an6maloda alteridade,mas, finalmente,0 recusaem
urn enunciado contradit6rio:

Certamente a India nao representou urn pape! central na for-
ｭ｡ｾ｡ｯ das qualidades distintivas cia civiliza<;ao inglesa. De
muitas maneiras, ela aruou como uma for<;a perturbadora, um
parler magnetico localizado na periferia, tendendo a distorcer
o desenvolvimento natural do carater cia Inglaterra l6 (grifo meu).

Qual e a naturezada amea,aoculta do olhar parCial?De que
forma emergea mimica como sujeito da pulsao esc6picae
objeto da vigiliincia coionial? Como e disciplinado 0 desejo,
como e deslocadaa autoridade?

Se tomarmos uma figura freudiana para abordar estas
quest6esda textuaiidadecolonial, aquelaforma de diferenp
que ea ffifmica - quase0 mesmo,masnao exatamente- se
tornara clara. Ao escreversobre a natureza parcial da fantasia,
dividida impropriamenteentre 0 inconscientee 0 pre-consci-
ente, tornando problematica, como a mimica, a propria
no,aodas "origens", Freudobserva:
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Sua origem mista e dividida e 0 que decide seu destino.
Podemos compara-los com individuos de ｲ ｡ ｾ ｡ ｭ ･ ｳ ｴ ｩ ｾ ｡ cuja
aparencia, no geral, e a de homens brancos, mas que revelam
descenderemde pessoasde cor par um au outro ｛ ｲ ｡ ｾ ｯ mar-
cante, e que, par isso, sao excluidos da sociedade e nao
gozam de nenhum privilegioY

Quase0 mesmo,masnao brancos: a visibilidade da mfmlca e
sempreproduzida no lugar da ｩ ｮ ｴ ･ ｲ ､ ｩ ｾ ｡ ｯ Ｎ E uma forma de
discursocolonial que e proferido inter dicta: um discursona
encruzilhadaentre a que e conhecidoe permitido e a que,
embora conhecido, cleve ser mantido oculto, um discurso
proferido nas entrelinhas e, como tal, tanto contra as regras
quantadentrodelas.A questaa da ｲ ･ ｰ ｲ ･ ｳ ･ ｮ ｴ ｡ ｾ ｡ ｯ da ､ ｩ ｦ ･ ｲ ･ ｮ ｾ ｡

e portantosempretambemum problemade autoridade.0
"desejo" da mfmica, que e 0 "trac;;:o marcante" de Freud, reve-
lando tao pouco mas fazendouma enormediferen,a,nao e
simplesmentea impossibilidadedo Outro que repetidamente
resiste a significa,ao. 0 desejoda mfmica colonial - um
desejointerdito - podenao ter um objeto, mastem objetivos
estrategicosque chamareide metonimiada ｰ ｲ ･ ｳ ･ ｮ ｾ ｡ Ｎ

Os significantes impr6prios do discurso colonial - a
diferenp entre ser Ingles e ser anglicizado; a identidade
entre estere6tiposque, por meio da repetic;;:ao, tornam-se tambem
diferentes; as identidades discrin1inat6rias construidas ao
10ngo de classificac;;:6es e normas culturais tradicionais, 0

Negro Simiesco, 0 Asiatico Dissimulado - todas estas sao
metonimiasda ｰ ｲ ･ ｳ ･ ｮ ｾ ｡ Ｎ Saoestrategiasdo desejono discursa
quefazemda representa,aoanomalado colonizadoalgamais
do que um processode "retorno do reprimldo", que Fanon
caracterizou insatisfatoriamente como catarse coletiva.18

Essescasosde metonimia sao as produc;;:6es nao-repressivas
de ｣ ｲ ･ ｮ ｾ ｡ multipia e contradit6ria.Eles cruzamas fronteiras
da cultura da enunciac;;:ao atraves de uma confusaoestrategica
dos eixos metaf6rico e metonfmico da ｰ ｲ ｯ ､ ｵ ｾ ｡ ｯ cultural
de sentido.

Na mfmica, a representa,aoda identidadee do sentidoe
rearticuladaao longo do eixo da metonimia. Como lembra
Lacan, a mfmica e, como a camuflagem, nao uma harmoniza-
,ao au repressaoda diferen,a,masuma forma de semelhan-
I'a que difere da presenpe a defende,expondo-aem parte,
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metonimicamente. Sua amear;a, eu acrescentaria, vern da
prodigiosae estrategicaーｲ ｯ ､ ｵ ｾ ｡ ｯ de "efeitos de identidade"
conflituosos, fantasticos e discriminatorios, no ;ogo de um
pader que e elusivo porque naG escondenenhuma essencia,
nenhum"si-pr6prio". E essaforma de semelhanrae a coisa
maisterrivel de secontemplar,comotestemunhaEdwardLong
em sua Hist6ria da Jamaica (774). No fim de um trecho
torturado, negrof6bico, que desliza ansiosamenteentre a
compaixao, a prevaricas;ao e a perversao, 0 texto finalmente
se defrontacom seu medo, nadamais do que a ｲ･ｰ･ｴｩｾ｡ｯ de
sua semelhanp"em parte": "[Os negros] sao representados
pOl' todos as autores como a mais vii especie humana, aqual
eles nao podem pretenderter outra ｳ ･ ｭ ･ ｬ ｨ ｡ ｮ ｾ ｡ a nao ser
aquelaquedecorredesuasformasexteriores'>l9 (grifo meu).

Desseconfronto colonial entre a ｰｲ･ｳ･ｮｾ｡ brancae sua
semelhanpnegra emergea questaoda ambivalenciada
mimica como problematicada ｳ ｵ ｪ ･ ｩ ｾ ｡ ｯ colonial. Isto porque
se a escandalosaｴ ･ ｡ ｴ ｲ ｡ ｬ ｩ ｺ ｡ ｾ ｡ ｯ da linguagem em Sade
repetidamente nos lembra que 0 discurso naG tern direito
a "nenhumaprioridade", entaoa obra de Edward Said nao
nos deixara esquecerque "a vontade de pader etnocentrica
e erratica de oode podem surgir textosU 20 eem si mesma urn
teatro de guerra. A mimica, como a metonimia da presenva,
e, de fato, uma estrategia de autoridade erratica, excentrica,
desse tipo no discurso colonial. A mimica nao apenas
destr6i a autoridadenarcisicapelo deslizamentorepetitivo
da ､ ｩ ｦ ･ ｲ ･ ｮ ｾ ｡ e do desejo.E0 processodefixariio do individuo
colonial como forma de saber transclassificat6rio, discri-
minat6rio, no interior de urn discurso de ｩ ｮ ｴ ･ ｲ ､ ｩ ｾ ｡ ｯ Ｌ e, portanto,
levantaobrigatoriamentea questaoda legitimaraodas repre-
ｳ ･ ｮ ｴ ｡ ｾ Ｖ ･ ｳ coloniais - uma questaode autoridadeque vai
alem da falta de prioridade do sujeito Ｈ ｣ ｡ ｳ ｴ ｲ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｉ ate uma
crise hist6rica na ｣ ｯ ｮ ｣ ･ ｩ ｴ ｵ ｡ ｾ ｡ ｯ do homem colonial como
objetodo poderregulador,comosujeitoda ｲ ･ ｰ ｲ ･ ｳ ･ ｮ ｴ ｡ ｾ ｡ ｯ racial,
cultural, nacional.

"Esta cultura... fixada em sua ｣ ｯ ｮ ､ ｩ ｾ ｡ ｯ colonial", sugere
Fanon,"[e] ao mesmotempopresentee mumificada,ela tes-
temunhou contra seus n1embros. Ela os define de fato sem
apelaC;ao."21 A ambivalencia da mimica - quase, mas nao
exatamente - sugere que a cultura colonial fetichizada e
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potenciale estrategicamenteuma ｣ ｯ ｮ ｴ ｲ ｡ Ｍ ｡ ｰ ･ ｬ ｡ ｾ ｡ ｯ insurgente.
as "efeitos-identidade" I como denominei, sao sempre cruci-
almente diuididos. Sob 0 disfarce da camuflagem,a mimica,
como 0 fetiche, e um objeto parcial que radicalmentereavalia
oS saberesnormativosda prioridade da rap, da escrita, da
hist6ria, pais 0 fetiche imita as fafmas de autoridade ao mesma
tempo que as desautoriza. De modo semelhante, a mimica
rearticula a ｰｲ･ｳ･ｮｾ｡ em termos de sua "alteridade" I exata-
menteaquilo que ele recusa.Ha uma diferenpcrucial entre
esta ｡ ｲ ｴ ｩ ｣ ｵ ｬ ｡ ｾ ｡ ｯ colonial do homeme de seusduplose aquilo
que Foucault descreve como "pensar 0 nao-pensado"22 que,
para a Europado seculodezenove,e 0 fim da ｡ ｬ ｩ ･ ｮ ｡ ｾ ｡ ｯ do
homem pela sua ｲ ･ ｣ ｯ ｮ ｣ ｩ ｬ ｩ ｡ ｾ ｡ ｯ com sua essencia. 0
discurso colonial que articula uma alteridade interdita e
precisamentea "autra cena" dessedesejoeuropeu do seculo
dezenovepar uma conscienciahist6rica autentica.

o "nao-pensado",ao longo do qual 0 homemcolonial e
articulado, eaquele processode confusao classificat6ria que
descrevi como a metonimia cIa cadeia substitutiva do discurso
etico e cultural. Isto resulta na cisiio do discursocolonial de
modo que persistamduas atitudescom ｲ ･ ｬ ｡ ｾ ｡ ｯ a realidade
externa; uma leva a realidade em ｣ ｯ ｮ ｳ ｩ ､ ･ ｲ ｡ ｾ ｡ ｯ enquanto a
outra a recusae a substitui por um produto do desejoque
repete, rearticula a "realidade" como mfmica.

Assim, Edward Long pode dizer com autoridade,citando
variadamenteHume, Eastwick e 0 Bispo Warburton como
apoio, que: "Emboraestaopiniao possaparecerridicula, nao

'or acho que urn marido orangotango seria uma desonra para
uma femea hotentote."23

Essas｡ ｲ ｴ ｩ ｣ ｵ ｬ ｡ ｾ Ｖ ･ ｳ contradit6riasda realidadee do desejo
- vistas em estere6tipos,､ ･ ｣ ｬ ｡ ｲ ｡ ｾ Ｖ ･ ｳ Ｌ piadas e mitos
racistas - nao estao presas no circulo duvidoso do retorno
do reprimido. Eles sao as resultados de uma recusa que nega
as diferenpsdo outro, masque produzem seu lugar formas
de autoridadee ｣ｲ･ｮｾ｡ multipla que alienam as pressuposi-
ｾ Ｖ ･ ｳ do discurso"civil". Se, por algumtempo,0 ardil do desejo
e ca1culavelparaos usosda disciplina, logo em seguidaa repe-
ｴ ｩ ｾ ｡ ｯ da culpa,da ｪ ｵ ｳ ｴ ｩ ｦ ｩ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｌ das teoriaspseudo-cientfficas,
da ｳ ｵ ｰ ･ ｲ ｳ ｴ ｩ ｾ ｡ ｯ Ｌ das autoridadesespuriase das ｣ ｬ ｡ ｳ ｳ ｩ ｦ ｩ ｣ ｡ ｾ Ｖ ･ ｳ Ｌ

pode ser vista como 0 esfor,odesesperadode "normalizar"



forma/mentea perturba<;aode um cliscurso de Clsao que
viola as exigenciasracionais, esclarecidas,de sua modalidade
enunciat6ria.A ambivalenciacia autoridadecolonial repeti-
damentepassacle mimica- umadiferen<;aqueequasenada,
mas nao exatamente - a ameafa - um3 difereo'Ya que e
quase total, mas naD exatamente. E nessa outra cena do
podercolonial, oncle a hist6ria se torna farsa e a presen<;ase
torna "uma parte" I podem ser vistas as figuras gemeasdo
narcisismo e cla paran6ia que se repetem furiosamente,

incontrolavelmente.
No mundo ambivalentecia "nao exatamente/naobraneo"

[not quite/notwhite], nas margenscia clesejocia metr6pole,
as objetosfundadorescia mundo ocidental tornam-seas objets
trouveserraticos, excentricose acidentais do discurso colonial
_ asobjetosparciaiscia presen<;a.E ai que a corpoe a livro
perdemseusobjetosparciaisda presen<;a.E ai que a corpoe
a livro perdemsua autoridaderepresentativa.A pele negra
se divide sob a olhar racista,cleslocadaem signosde bestia-
lidade, de genitalia, do grotesco,que revelama mito f6bieo
do carpo brancD inteiro, nao-diferenciado. E 0 mais sagrado
dos livros - a Biblia -, portancloao mesmotempoa insignia
cla cruz e a do imperio, encontra-seestranhamentedesmem-
braclo. Em maio de 1817um missionarioesereveude Bengala:

E no entanto, todos gostam de ganhar uma Biblia. Por que? -
para passa-la adiante como curiosidade por uns pOllcos pais-
sas, ou usa-la como papel velho. Este, como se sabe, tern sido
o destino usual dessascopias da Biblia ... Algumas foram troca-
das nos mercados,outras jogadas em [abacarias e usadascomo
papel de embrulho.24
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Todas as ordensdadase todos os atos dos oficiais executivos
sao relatadospor escrito... Nao hi urn unico ate executadona

Se 0 espfrito da ｮ ｡ ｾ ｡ ｯ ocidentalfoi simbolizadono epico
e no hino, vocalizadopOl' um "povo unanime reunido na
autopresenc;ade suafala" / entaoa signodo governocolonial
estagravadoem um tom menor,capturadono ato irredimfvel
da escrita. Quemmelhorparadar testemunhodestahip6tese
do que aquela figura representativade meadosdo seculo
dezenove,J.S. Mill, que dividiu suavida entrea ｩｮｴ･ｲｬｯ｣ｵｾ｡ｯ

com a esferacolonial, como examinadorde correspondencia
da CompanhiadasIndias Orientais,e a ｰｲ･ｧ｡ｾ｡ｯ dos principios
do liberalismo p6s-utilitaristaa ｮ｡ｾ｡ｯ inglesa.

"Toda a ｡､ｭｩｮｩｳｴｲ｡ｾ｡ｯ da India e feita por escrito", teste-
munha Mill diante de uma Comissaolnvestigadorada Casa
dos Lordes em 1852.

Paraeles(asparanoicos),tambem,nadanasoutraspessoase
vista comoindiferente;elestambemaceitamasdelalhadas

ｩ ｮ ､ ｩ ｣ ｡ ｾ Ｖ ･ Ｕ queessasoutraspes50as,desconhecidas,Ihes
apresentame as usamem seus"delfrios de referenda".

o significadode seusdeIrriosde referenciaeque elesesperam
delodososestranhosalgacomo0 amor.Masessaspessoasnao

demonstramnadaparecido;riem consigomesmas,brandem
suasbengalas,atecospemno chaoao passar- e eclaro que

ninguemfaz essetiro decoisaquandoumapes$oaa quem
dedicaiOleresse amigavelestapar perto.56 sefaz issoquando

see totalmenteindiferenteao passante,quandosepodetrata-Io
comoar; e, considerandoainda0 parentescofundamentaldos

conceitosde "estranho"e "inimigo", 0 paran6iconaoestalonge
da verdadeao avaliaressaindiferenl!;acomo6dio, em conlraste

a seuapelopor amor.

Freud,"SomeNeuroticMechanismsin Jealousy,Paranoiaand
Homosexuality"1
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India cUjos motivos nao estejam registrados. Ista parece-me
uma maior garantia de boa administrat;ao do que a que existe
em qualquer outro governa do mundo, porque nenhum outro
tem urn sistema de registro t:1o completo. 3

a sonho de Mill de um sistema perfeito de registro foi
subscrito peb pratica das reformas utilitaristas: a uniao dos
poderes judicia-rio e executivo no coletor de impastos, a codi-
ｦ ｩ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ da lei, 0 sistemaryotwarde povoamentode terras,e
urn levantamento e registro precisos dos direitos agnirios,
Mas em nenhum ponto essa Fe em urn governo firmado no
registfo semostrou Inais problelnatica do que na dependencia
de seu conceito central de "discllssao pUblica" do principia
fundamental da fala' como garantia de bom governo.
Ninguem que tenhaconhecidoa visao de Mill do valor
da independenciaindividual pode ficar cego aqueleprin-
cipio apaixonadoda lata que asslm 0 torna - "uma vivida
｣ ｯ ｮ ｣ ･ ｰ ｾ ｡ ｯ e uma forte crenp",' nao aprendidade cor ou
escritamas, como ele diz, articuladacom um "'poderde sen-
timento vivo' que se espalhadesdeas palavrasfaladasate as
coisassignificadase que ｦ ｯ ｲ ｾ ｡ a mentea acolhe-Iase a con-
forma-las a formula"6 Ninguem que tenln lido as metaforas
da autoridadede Mill podedeixarde ver que paraele 0 signo
da civilidade nau e tanto 0 consentin1entolockiano aProprie-
dade nem 0 assentimentohobbesianoaｌｾｩＬ mas 0 som animado
da voxpopuli, engajadacomo um so homem na discussao
publica, aquele "habito firme da comunidadede cada um
corrigir sua propria opiniao e compara-la com adosdemais".7

NinguemquepercebaqueparaMill as fronteirasda cultura
nacional estao abertas, enquanto as vozes de dissensoper-
maneeem individuais e sc feeham quando aquela cultura e
ameapdapelo dissensocoletivo, pode deixar de ouvi-lo
propora ideologianacionalistada unissonancia,8comodefinida
par BenedictAnderson,uma coesaocultural contemporanea
ligando seus sUjeitos nacionais atraves da simultaneidade
indiferenciada de urn imaginario "auricular". E logo que esse
tom nacionalista, autoritario, ecapturado na fa la, eposslvel
ver-se na escrita como Mill faz eco ao principio forense de
Cfcero de que "os indivlduos devem colocar-se na postura
mental daquelesque pensamde modo diferente deles'" so
para usa-Iade modo ambivalente- tanto como 0 principio
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que preservaa liberdade da "esfera publica" individualista
ocidental quanto como uma estrategiade policiamento do
･ ｳ ｰ ｡ ｾ ｯ colonial cultural e racialmentediferenciado: "Onde
voce nao disp6eda vantagemoferecidapelo governorepre-
sentativoda discussao[grifo meu] por pessoasde todas as
parcialidadesJ inclinas;:6es e interesses"J continua Mill em seu
depoimentodiantedoslordes,"nao Iipossivelhaverurn subs-
tituto perfeitoparaela, masurn substitutoqualquer[tal como
o registrol e melhordo que nenhum"W

o momentopolitico da ､ ｩ ｦ ･ ｲ ･ ｮ ｾ ｡ cultural emergedentro
da problematicada governamentalidadecolonial e eclipsaa
transparenciaentre legibilidadee a regra legitima. 0 "registro"
de Mill agoraencarnaa praticacla escritacomo estrategiacle
controle colonialista, colocanclo em duvicla a ｡､･ｱｵ｡ｾ｡ｯ

mimetica entre 0 projeto e seu despacho.

Saberque as icleias embrionariasclos ensaiosde Mill, "Da
Liberdacle" e "GovernoRepresentativo",foram originalmente
formuladasem urn clespachopreliminarsobrea ･｣ｬｵ｣｡ｾ｡ｯ na
inclia, escritoem respostaa infame "Minuta" cle Macaulaycle
1835, eperceber - nessafina ironia intertextual - tanto as
ｬ ｩ ｭ ｩ ｴ ｡ ｾ Ｖ ･ ｳ cla liberclaclequantaos problemascle se estabelecer
urn n1odo de discurso governamental que exige urn substituto
colonial para a "discussaopublica" democratica.Esse
processode substituis;:ao eprecisamente0 sistema de registro
de Mill: acontecin1entosvividos e inscritos oa India tern de
ser lidos de outro modo, transformaclosnos atoscle governos
e no cliscursoda autoridacleem outro lugar, em outro tempo.
Essa sintaxedo adiamentonaG deve apenasser reconhecida
como objeto tearico, 0 adiamento do ･ ｳ ｰ ｡ ｾ ｯ da escrita - 0

signasobrasura- maspercebiclocomotemporaliclaclee textu-
aliclacle colonialespecfficaclaquele･ ｳ ｰ ｡ ｾ ｯ entrea ･ｮｵｮ｣ｩ｡ｾ｡ｯ e
a interpelas;:3.o. Como escreveu G. D. Bearce, a transa<;ao em
papela se efetivardo outro lado clo globo naoera, cle acordo
com Mill, "em si calculada para fornecer conhecimento pratico
cla vicla".11

Entre 0 signo ociclentale sua ｳ ｩ ｧ ｮ ｩ ｦ ｩ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ colonial emerge
urn mapacle desleituraque interfere na integriclacledo regis-
tro e em suacertezade boa ｡ ､ ｭ ｩ ｮ ｩ ｳ ｴ ｲ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｎ Ele abreurn ･ ｳ ｰ ｡ ｾ ｯ

de ｩ ｮ ｴ ･ ｲ ｰ ｲ ･ ｴ ｡ ｾ ｡ ｯ e ｡ｰｲｯｰｲｩ｡ｾ｡ｯ inclebita que inscreve uma
ambivalencianas proprias origens da autoriclacle colonial,
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de fato, no pr6prio interior dos documentos originarios da
hist6ria colonial britanica. "E provavel que, escrevendoa
15.000 milhas do lugar onde suasordensseriam levadas
a efeito", escreve Macaulay em seu ensaio sabre Warren
Hastings,os diretoresda Companhiada India Oriental

nao tenham jamais percebido a imensa incongruencia de que
eram culpados... Quem quer que examine suas cartas escritas
na epoca encontrari ali muitos sentimentos justos e humanit:1-
rios... um admirivel c6digo de etica polftica ... S6 que essas
instrUi;6es, aosereminterpretadas,significam simplesmente"Seja
o pai e 0 opressor do povo; seja justo e injusto, moderado e
avido"12 (grifo meu).

Descreveressestextos como "despachos da hipocrisia", 13

como fez Macaulay, e moralizar tanto a intenc;ao da escrita
como 0 objeto da administra,ao.Falar em caraterduplo e
deixarde ler a duplicidadediscursivaespecificaque Macaulay
insiste em afirmar s6 existir nas entrelinhas; e deixar de ver
aquelaforma de crenpmultipia e contraditoriaque emerge
como um efeito da interpela,aoambivalente,adiado,da go-
vernan,acolonialista.Tal cisao na enuncia,aoja nao pode
ser contida com a "unissonancia" do discurso civil - embora
devaserfaladapor ele - nemescritano queWalterBenjamin
chama de "tempo vazio homogeneo"14 do discurso naciona-
lista ocidental que normalizasua propria hist6ria de expan-
sao e explorac;ao colonial ao inscrever a hist6ria do outro em
uma hierarquiafixa de progressocivil. 0 que se articula na
duplicidade do discurso colonial nao e simplesmentea
violencia de uma na,aopoderosaescrevendoa historia de
outra. "Seja 0 pai e 0 opressor... justo e injusto" eurn modo
de pronunciamento contradit6rio que reinscreve de modo
ambivalente,atravesde rela,oesde poderdiferenciais,tanto
o colonizadorcomo 0 colonizado. Isto porque revela uma
incerteza agonfstica contida na incompatibilidade entre
imperio e na,ao; tambemcoloca em julgamento 0 proprio
discursoda civilidade dentrodo qual 0 governorepresenta-
tivo proclamasua liberdadee 0 imperio a suaetica. Aqueles
objetos substitutivos da governamentalidadecolonialista
- sejam elessistemasde registro ou "corpos intermediarios"
de controle politico e administrativo - sao estrategiasde
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vigiHincia que nao podem mantersua autoridadecivil uma
vez que a suplementaridadecolonial, 0 excessode sua inter-
ｰ ･ ｬ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｌ e revelada.

o registro se depara, "nas entrelinhas", com sua dupla
existenciana pratica discursivade urn conselhode diretores
au urn servir;o civil colonial. Ista produz uma estranha ironia
de referenda, pais, se a impulso primario e a interpelar;ao
do governo emanamnaG das representantesdemocraricosde
urn povo,e sim das membros de urn seroifo, au, como descre-
ve Mill, de urn sistemaque deve ser calculadopara formar
seusagentesde administrar;ao, entao, ao reiterar as direitosna-
turals do imperio, a propostade Mill implicitamenteapaga
tudo 0 que e tido como "segundanatureza"dentro da civil i-
dade ocidental. Ela separaa ｡ｳｳｯ｣ｩ｡ｾ｡ｯ costumeirade urn
territ6rio com urn povo; aclemais, rampe com qualquer pres-
ｳ ｵ ｰ ｯ ｳ ｩ ｾ ｡ ｯ de urn elo natural entre democraciae discussao.
o discursorepresentativodo individualismo liberal perde 0

seu poderde fala e sua polltica de escolhaindividual quan-
do confrontadocom umaaporia.Em umafigura de ｲ ･ ｰ ･ ｴ ｩ ｾ ｡ ｯ Ｌ

emerge0 pr6prio duplo estranhoda democracia:"governar
urn paissoba responsabilidadedo povo de urn outro... e des-
potismo", escreveMill.

A unica escolha que 0 caso permite e uma escolha de
despotismos... Ha, como j5. vimos, condic;6es de sociedadenas
quais um despotismo vigoroso e em si 0 melhor modo de
governo para adestrar 0 pavo naqu ito que especificamente lhes
falta a fim de lOrna-los capazes de uma civilizat;ao superior. \5

Ser 0 pai e 0 opressor, justo e injusto , moderado e avido,
vigoroso e desp6tico:essesexemplosde crenp contradit6-
ria duplamenteinscritos na ｩ ｮ ｴ ･ ｲ ｰ ･ ｬ ｡ ｾ ｡ ｯ adiadado discurso
colonial, levantam questoessobre 0 ･ｳｰ｡ｾｯ simb6lico da
autoridadecolonial. Qual e a imagemda autoridadese ela e
o suplementoda civilidade e 0 duplo desp6ticoda democra-
cia? Como eela exercida se, como sugereMacaulay, epreciso
ler nas entrelinhas,dentro dos limites interditos da pr6pria
civilidade?Porque 0 espectrodo despotismodo seculodezoito
- aqueleregimede fixidez primordial, ｲ ･ ｰ ･ ｴ ｩ ｾ ｡ ｯ Ｌ ausenciade
hist6ria e morte social - ronda essasvigorosaspnHicas colo-
niais de cristianismo muscular do seculodezenovee a missao
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civilizat6ria? Pode 0 despotismo, nao irnporta quae vigol'oso,
inspirar uma colonia de indivfduos quando a letra temivel s6
pode instilar 0 espirito da ｳ ｵ ｪ ･ ｩ ｾ ｡ ｯ ＿

Fazel' essasperguntas e vel' que 0 sujeito do discurso
colonial - no ato de sedividir l duplical', tornar-se 0 seu con-
trario, projetar-se - eurn sujeito de tal ambivalencia afetiva
e ｰ･ｲｴｵｲ｢｡ｾ｡ｯ discursiva que a narrativa da hist6ria inglesa
s6 pode dar como provadaa questao"colonial". Privadade
sua referencia "civil" costumeira, ate rnesmo a narrativa his-
t6rica mais tradicional acedea linguagemda fantasia e do
desejo. A moderna ｩ ｭ ｡ ｧ ｩ ｮ ｡ ｾ ｡ ｯ colonizadoraconcebesuas
dependenciascomo um territorio, jamais como urn povo,
escreviaSir HermanMerivale em 1839emsuasinfluentespa-
lestrasde Oxford sobre a ｣ｯｬｯｮｩｺ｡ｾ｡ｯＬ 16 que the valerama
ｮｯｭ･｡ｾ｡ｯ comoSubsecretario de Estadoparaa fndia. 0 efeito
dessa､ ｩ ｳ ｴ ｩ ｮ ｾ ｡ ｯ Ｌ conclui ele, e que as colonias nao favorecem
urn controle desinteressado.Quase sempre, sua ｧ ｯ ｶ ･ ｲ ｮ ｡ ｮ ｾ ｡

e assoladapor um sentimentode orgulho nacionalexpresso
eITI urn prazer empolgante, uma ｳ ･ ｮ ｳ ｡ ｾ ｡ ｯ imaginaria de po-
der advindo de suasextensasposses,que pode se transfor-
mar em uma polftica cicl6pica. Se essapaixao epoli'tica, sugiro
entao que coloquemosa questaoda ambivalencia cIa autori-
dadecolonialistana linguagemdas vicissitudesda demanda
nardsica pOl' objetos coloniais, que interfere de forma tao
poderosaoa fantasia nacionalista de possesilimitadas, extensas.

o que ｡ ｭ ･ ｡ ｾ ｡ a autoridadedo controlecolonial e aambi-
valencia de sua ｩ ｮ ｴ ･ ｲ ｰ ･ ｉ ｡ ｾ ｡ ｯ - pai e opressor OU, alternati-
vamente, 0 regido e 0 rebaixado - que nao se resolvera em
um jogo dialetico de poder, pois essasfiguras duplamente
inscritas oIham em duas ､ ｩ ｲ ･ ｾ Ｕ ･ ｳ sem terem duas faces. 0
discurso imperialista ocidental continuamente poe sob rasura
o estadocivil, quando0 texto colonial emergeincertamente
dentro de sua narrativa de progresso.Entre a ｩｮｴ･ｲｰ･ｬ｡ｾ｡ｯ

civil e sua ｳ ｩ ｧ ｮ ｩ ｦ ｩ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ colonial - cada eixo exibindo urn
problemade reconhecimentoe ｲ･ｰ･ｴｩｾ｡ｯ - 0 significanteda
autoridade vai e vern em busca de uma estrategia de vigilancia,
ｳ ｵ ｪ ･ ｩ ｾ ｡ ｯ e ｩｮｳ｣ｲｩｾ｡ｯＮ Aqui nao pode haver dialetica do
senhor e do escravopais, onde 0 discurso e tao disseminado,
sera possivel haver uma passagemdo trauma a transcen-
dencia?Da ｡ ｬ ｩ ･ ｮ ｡ ｾ ｡ ｯ a autoridade?Tanto0 colonizadorcomo
a colonizadoestaoem urn processode ｣ ｯ ｧ ｮ ｩ ｾ ｡ ｯ equivocada,
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onde cada ponto de identifica,ao e sempreuma repeti,ao
parcial e dupla da alteridadedo eu - democratae despota,
indivfduo e servo, nativo e ｣ｲｩ｡ｮｾ｡Ｎ

E em torno do "e" - conjun,aoda repeti,aoinfinita -
que a ambivalenciada autoridadecivil circula como signifi-
cante"colonial" que e menorqueurn e duplo." A posi,aode
autoridade ealienada no instante da enuncias;aocivil - menos
que a liberdade,no casode Mill - e se duplica no instante
da interpela,aocolonialista- justa e injusta ou a dupli-
ca,aoda democraciacomo despotismovigoroso.Tal e a es-
trategia sinuosa da ideia de despotismode Montesquieu
que, de maneira competente, forjou a imagem que as seculos
dezoito e dezenovetinham da fndia mogul e brilmane. Para
Montesquieu, e na ､ ｩ ｦ ･ ｲ ･ ｮ ｾ ｡ entre monarquia e monarquia
absoluta (ou seja, na soberaniasem homa) que 0 des-
potisn10 emerge como uma ｴ ･ ｸ ｴ ｵ ｡ ｬ ｩ ｺ ｡ ｾ ｡ ｯ do turea e encara
Versalhese a Cortecom seuduplo horripilantee estranho.18

A Hist6ria do IndustiiodeAlexanderDow (1768),as influentes
"Observa,bes"de Sir Charles Grant (1794), a monumental
Hist6ria da india de JamesMills (1816), a "Minuta sobre a
Educa,aoIndiana" de Macaulay (1835), a obra competente
de Duff, A india easMiss6esda india (1839), em todosestes,
a cissaoestrategica do discurso colonial - menos que urn e

duplo - e contida ao interpelar0 outro como despota.Isto
porque apesarde suas conota,besde morte, repeti,aoe
servidao, a ｣ｯｮｦｩｧｵｲ｡ｾ｡ｯ desp6tica eurn sistema monocausal
que relacionatodasas diferen,ase discursosao corpo abso-
luto, indiviso, ilimitado, do despota.E essaimagemda fndia
como uma fixidez primordial - como urn Dutro narcisista
invertido - que satisfaza profecia autocumpridorado pro-
gresso ocidental e cala, por algum tempo, 0 significante
suplementardo discursocolonial.

Mas 0 que dizer da autra cena "nativa" de ｩ ｮ ｴ ･ ｲ ｶ ･ ｮ ｾ ｡ ｯ

colonialista, onde a ambivalenciada autoridade- seja ela
moderada e avida - e necessaria,sugere Macaulay, como
estrategiade vigilancia e explora,ao?Sea ideia do despotismo
homogeneiza0 passadoda fndia, entao0 presentecolonia-
lista requer uma estrategia de calculo em ｲ ･ ｬ ｡ ｾ ｡ ｯ a seus
sujeitos nativos. Esta necessidadee posta em pauta por uma
vigorosa demandapela narrativa, encarnadanas ideologias
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utilitarias ou evolucionistasda razao e do progresso;uma
demandaque e, apesarde tudo, naspalavrasde Derrida, urn
casode policia:

uma insistenciainquisitorial, uma ordem,uma petit;ao... Deman-
dar a narrativa do outro, extorqui-la dele como urn segredo
semsegredo,algo que elesdenominama verdadesobre 0 que
ocorreu - "Conte-nosexawmente0 que se passou."19

A voz narrativaarticula a demandanardsica,colonialista,de
quesedirija diretamentea ela, quea Outro legitime a Mesmo,
reconhec;asua prioridade,preenchaseuscontornos,replete,
na verdaderepita,suasreferenciase aindaseuolhar fraturado.

Dos diarios do missionarioC. T. E. Rhenius,1818:

Rhenius:a que queres?

Peregrinaindiana: a que tiveres para dar eu ° receberei.

R: 0 que queresentao?

PI: Ja tenho de tudo ° suficiente.

R: ConhecesDeus?

PI: Sei que eIe estaem mim. Quandose poe anozno almofariz
e se 0 soca com pi lao, 0 arroz fica limpo. Assim, conhe<;o
Deus [as compara<;oesdos pagaossao muitas vezesincompre-
ensiveispara urn europeul...

PI: Mas dize-me em que forma gostariasde ve-Io?

R: Na forma do Todo-Poderoso,0 Onisciente,0 Onipreseme,0
Eterno, 0 Imutavel, 0 Sagrado,0 Justo,a Verdade,a Sabedoria
eo Amor.

PI: Eu 0 mostrareia ti: mas primeiro to devesaprendertudo 0

que eu aprendi - depois0 veras.20

E esta passagemde um sermaodo Arquidiacono Potts
em 1818:

Se Ihes fazemos vel' seusgrosseirose desprezfveisequfvocos

acercada naturezae da vontadede Deus ou as mostruosida-
des de sua teologia fabulosa, eles escapolemtalvez com uma

civi/idade dissimuladaou com urn displiceme proverbio po-

pular. Podemlhe dizer que "0 ceu e urn lugar amp1o, e tern mil
portas", e que sua religiao e aquelapela qual pretendemnele

emrar.Assim, juntamentecom suascren<;asfixas, elestem suas
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opinioes cetlcas. Por meio dessas evasivas conseguem
desconsiderar os meritos do caso e encorajam as homens a
pensar que a supersti\=ao mais vii pode servir a todo prop6siro
salutar e ser aceita avista de Deus como verdade e honradez.21

Na fecusa nativa a satisfazer a demanda narrativa do
colonizadof, ouvimos os ecosdo matraquear de sabres dos
estranhosde que fala Freud, com os quais iniciei este
capitulo. A resistenciados nativos representauma ｦ ｲ ｵ ｳ ｴ ｲ ｡ ｾ ｡ ｯ

daquela estrategiade vigilancia do seculo dezenove,a
confissiio,queprocuradominar0 individuo "calculavel"postulando
a verdadeque 0 sujeitopossui,mas nao sabe.0 nativo in-
calculavel cria urn problemapara a ｲ･ｰｲ･ｳ･ｮｴ｡ｾ｡ｯ civil nos
discursosda literatura e da legalidade.Esta incertezaimpri-
miu-seem NathanaelHalhed,cujo C6digodeLeisdosGentios
(1776) era a ｣ｯ､ｩｦｩ｣｡ｾ｡ｯ can6nicacolonialistada lei indiana
"nativa", mas ele so conseguialer essaresistencia ao calculo
e ao testemunhocomo "loucura" nativa ou ('frenesi temporario ...
algo como a loucura delineadade modo tao inimitavel no
heroi de Cervantes".22 As respostasnativas exibem 0 continuo
deslizamentoentrea ｩｮｳ｣ｲｩｾ｡ｯ civil e a ｩｮｴ･ｲｰ･ｬ｡ｾ｡ｯ colonial.
A incertezageradapor aquela resistenciatransformaa pro-
pria demandanarrativa. 0 que era falado dentrodas ordens
da civilidade agoraacedeao significantecolonial. A questao
nao e mais 0 "Conte tudo exatamente como se passou" de
Derrida. Do ponto de vista do colonizador,apaixonadopela
posse ilimitada, despovoada,0 problema da verdade se
transformana diffcil questaopolitica e psiquicade limite e
territorio: Digam-nospor que voces,os nativos, estiio ai. Eti-
mologicamenteinstavel, "territorio" deriva tanto de terra como
de terrere (amedrontar),de onde territorium, "urn iugar do
qual as pessoassaoexpulsaspelo medo"." A demandacolo-
nialista pela narrativa carrega, dentro dela, seu reverso amea-
ｾ ｡ ､ ｯ ｲ Ｚ Digam-nospar quenosestamosaqui. E esseeco que
revela que 0 outro lado da autoridadenarcisica pode ser a
paranoiado poder, urn desejode Ｂ ｬ ･ ｧ ｩ ｴ ｩ ｭ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｂ frente a urn
processode ､ ｩ ｦ ･ ｲ ･ ｮ ｣ ｩ ｡ ｾ ｡ ｯ cultural que torna problematico
fixar os objetosnativos do podercolonial como os "outros"
moralizadosda verdade.

A recusa nativa a unificar a ｩｮｴ･ｲｰ･ｬ｡ｾ｡ｯ autoritaria,
colonialista, nos termos do compromisso civil da ao sujeito
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da autoridadecolonial - pai e opressor- uma outra ､ ｩ ｲ ･ ｾ ｡ ｯ Ｎ

Este "e" ambivalente,sempremenosdo que um eduplo, ras-
treia as tempos e as espac;osentre a interpelac;;:ao civil e a
｡ｲｴｩ｣ｵｬ｡ｾ｡ｯ colonial. A demandaautoritariaagoras6 podese
justificar se contida na linguagemda paran6ia.A recusaa
devolver e restaurara imagem da autoridadeao olho do
pader tern de ser reinscrita como agressaoimplacavel, vinda
enfaticamentede fora: Fie meodeia. Tal justificativa seguea
｣ｯｮｪｵｧ｡ｾ｡ｯ familiar da paran6iapersecut6ria.a desejofrus-
tfado "Quero que ele me arne» transforma-se em seu oposto
"Eu 0 odeio" e dar, atravesda ｰ ｲ ｯ ｪ ･ ｾ ｡ ｯ e da exclusaoda pri-
meira pessoa, "Ele me odeia".24

A projec;;:ao nunca euma profecia autocumpridora, nunca
uma simples fantasiaque funcione como bodeexpiat6rio.A
agressividadedo outro vinda de fara, que justifica 0 sujeito
da autoridade, torna aquele meSIlla sujeito uma estac;;:ao fron-
teiric;;:a de ocupac;;:ao conjunta, como escreveu0 psicanalista
Robert Waelder.25 A ｰｲｯｪ･ｾ｡ｯ pode ｦ ｯ ｲ ｾ ｡ ｲ 0 nativo a interpe-
lar 0 senhor,masnuncapoderaproduziros efeitosde "amar"
ou "verdade"quecentrariama demandaconfessional.Se, pela
projec;;:ao, 0 nativo eparcialmente alinhado au reformado no
discurso, 0 6dio fixo, que se recusa a circular au reconjugar,
produz a fantasia repetida do nativo como situado entre a
legalidadee a ilegalidade,colocandoem perigo as pr6prias
fronteiras da verdade.

o nativo litigioso, mentiroso, tornou-se urn objeto central
dos regulamentos legais, coloniais, do seculo dezenove.A
cada inverno urn magistrado indiano era despachadopara 0

Caribe para arbitrar acerca dos inca1culaveis cules indianos
que serviam nas colonias. Para que 0 processode interven-
ｾ ｡ ｯ colonial, sua ｩ ｮ ｳ ｴ ｩ ｴ ｵ ｣ ｩ ｯ ｮ ｡ ｬ ｩ ｺ ｡ ｾ ｡ ｯ e ｮｯｲｭ｡ｬｩｺ｡ｾ｡ｯＬ possa
ser uma Fntstellung, um deslocamento,a realidadesimb6lica
deve ser recusada.E esta ambivalenciaque se da na para-
noia como urn jogo entre a eterna vigilancia e a cegueira,
estranhandoa imagem da autoridadeem sua estrategiade
ｪ ｵ ｳ ｴ ｩ ｦ ｩ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｎ Pais, excluida como sujeito em primeira pessoa
e interpeladapor uma agressividadeanterior a si pr6pria, a
figura de autoridadetem que ser sempre retardada,deve
estar depois e fora do acontecimentose pretende ser virtuosa
e, todavia, senhora da ｳｩｴｵ｡ｾ｡ｯ se pretende ser vitoriosa:
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Os inglesesna India sao partede uma civilizal\;ao beligerante...
eles sao os representantesda paz compelida pela ｦ ｯ ｲ ｾ ｡ Ｎ Ne-
nhum pais no mundoe mais ordeiro, mais sossegadoou mais
pacifico do que a India Britanica atual, mas se 0 vigor do go-
verno chegassea relaxar, se perdessesuaunidadeessencialde
prop6sito.. 0 caos voltaria como um diluvio. 2G

Delirios do "fim do mundo" - como a ]uiz Schrebercon-
fessou a Freud - sao as tropos comuns da paran6ia,e e
tendoisso em mentequedeverfamosreler a famosaformula-
,ao apocalfpticade FitzjamesStephensque citei acima. Na
oscilas;:aoentre 0 apocalipsee 0 caos, vemosa emergencia
de uma ansiedadeassociadacom a visaa nardsica e seu
espa,obidimensional.E uma ansiedadeque nao diminuira
porque 0 terceiro espas;:ovazio, 0 outro espas;:oda repre-
sentas;:aosimb6lica, ao mesmo tempo barreira e bandeira
da diferenp,estafechadoa posi,aoparan6icado poder.No
discursocolonial, esseespa,odo outro estasempreocupado
par uma ideefixe: despota,pagao,barbaro,caos,violencia.
Seessessfmbolossaosempreos mesmos,suarepetis;:aoambi-
valentefaz delesas signosde uma crise muito mais profunda
de autoridadeque emergena escritasemlei do sentidocolo-
nial. La, as lfnguashibridasdo espa,ocolonial tornamestra-
nha mesmoa repeti,aodo nomede Deus: "todo termo nativo
que 0 missionariocristao possaempregarpara comunicara
verdadedivina ja foi apropriadocomo simbolo escolhido de
algum erro fatal correspondente",escreve,vibrante,Alexander
Duff, 0 mais fatnoso dos missionariosindianos do seculo
dezenove.

Os senhoresvariam sua linguagemc dizem laos nativos que]
deve haver um segundonascimento.Contudo,ocorreque esta
e toda fraseologiasemelhanteja esta previamenteocupada.
A comunical\;aodo Gayatri, ou 0 mais sagradoverso dos
Vedas... constitui religiosa e metaforicamenre0 segundonasci-
mento dos nativos... A linguagem cultivada dos senhores
poderia apenastransmirir-Ihes que tados devem se tornar
bramanesfaolOsos para que possamvel' a Deus27 (grifa meu).

INSTITUTO DE --w"t ｾ ｇ ｉ ａ • UFRGS 149

BIS .... IJf'::'CA



I

IL--__ ｾ

Ha uma cena nos escritos culturais do colonialismo ingles
que se repete tao insistentemente ap6s 0 infcio do seculo
dezenove- e, por meio dessa ｲ ･ ｰ ･ ｴ ｩ ｾ ｡ ｯ Ｌ inaugura de modo
triunfante uma literatura do imperio - que sinta-me obri-
gadaa repeti-laaindauma vez. E a epis6dio,encenadonas
vastid6esselvagense sem palavrasda India, da Africa e do
Caribe coloniais, da repentinae fortuita descobertado livro
ingles. Ele e, como todos as mitos de origem, meo1ora.vel
par seuequilibria entrea epifaniae a ･ｮｵｮ｣ｩ｡ｾ｡ｯＮ A desco-
berta do livro e, ao mesmatempo, Ulll momenta de origina-
lidadee autoridade.E aindaum processodedeslocamentoque,
paradoxalmente, torna a presenc;;a do Bvro milagrosa a ponto
de ser repetida, traduzida,deturpada,deslocada.E com a
emblemado livro ingles - "signos tidos como milagres" -
como insignia da autoridadecolonial e significantedo desejo
e da disciplinacoloniaisque querodar inicio a estecapitulo.

Na primeira semanade maio de 1817,Anund Messeh,um
dos primeiros catequistas indianos, fez uma jornada apres-
sada e febril da sua missao em Meerut a urn bosque nas
proximidadesde Delhi.

Ele encontrou cerca de 500 pessoas,homens, rnulheres e
crianc;;as, sentadossob a sombra das arvores e ocupados,como

ｾ ｉ ｇ ｎ ｏ ｾ ｔ ｉ ｄ ｏ ｾ COMO ｍｬｬａｇｾｾｾ

ｑｵｭＶ｣ｾ Dc ａｍｂｉｖａｬｾｎｃｉａ cAUTORIDADc ｾｏｂ UMA
ARVORC ｎａｾ ｾｒｏｘｉｍｉｄａｄ｣ｾ Dc DelHI, eM MAIO Dc 1811

VIoLuTpA

Vma ootavel peculiaridade eque eles(as ingleses)sempre
escrevem 0 pronome pessoal "eu" com letra maillscula. Nao

poderiamosver esseGrande Eu como prova nao-intencional de
quanta 0 ingles pensaem sua propria importancia?

Hobert Southey, LettersfromEnglandl

c



lhe haviam relatado, em ler e conversar.Aproximou-sede
um homem de aparenciaidosa, abordou-oe passou-sea
seguinteconversas;:ao:

"Dizei-me, par favor, quemsao radasessaspessoas?E de code
vem elas?" "Somospobrese humildes,e lemos e amamoseste
livro." - "Que livro eesse?""0 livro de Deus!" - "Deixai-me
examina-!o, par obsequio."Anund, ao abrir 0 livro, percebeu
que era 0 Evangelhode NossaSenhor,traduzidopara a lingua
hindustani, do qual havia muitas capias em possedo grupo:
algumaseramIMPRESSAS,outras,MANUSCRITAS par elesmesmO$
a partir das capiasimpressas.Anund apomoupara 0 nome de
Jesuse perguntou:"Quem eeste?" "Este e Deus! Ele nos deu
este livro." - "Oode 0 conseguistes?""UIn Anjo do ceu 0 deu
a n6s, na feira de Hurdwar." - "Urn Anjo?" "Sim, para nos ele
era 0 Anjo de Deus; mas era urn homem, urn panditaerudito."
(Sem duvida estes Evangelhostraduzidosdevem ter sido os
livros distribufdos, cinco ou seis anos arras, em Hurdwar pelo
missionirio.) "As c6pias manuscritasn6s mesmosas fizemos,
par nao termosoutros meios de obter mais dessapalavraben-
dita." - "Esses livros," disse Anund, "ensinam a religiao dos
sahibseuropeus.E 0 livro DELES; e eles 0 imprimem em nossa
lingua para nossouso." "Ah, nao," respondeu0 estranho,"isto
nao pode ser, pois eles comem carne."- "JesusCristo", disse
Anund, "ensina que nao importa 0 que urn homem come ou
bebe.A COMIDA nao e nadadiante de Deus.Naoe0 queenlra
na bocado homemque0 corrompe,mas0 quesai desuaboca,
islo e0 quecorrompe0 bomem:pois do corac;;:aoemanamcoisas
mas. Do corafaovemrnauspensamenlos,assassinatos,adulte-
rios, ｦｯｲｮｩ｣｡ｾＶ･ｳＬ roubos; e estassaoascoisasquecorrompem."

"Isto e verdade; mas como pode ele ser 0 Livro Europeu se
acreditamosque e urn presentede Deus para n6s?Ele 0 enviou
a n6s em Hurdwar." "Deus deu-oaossahibshi muito tempo, e
ELES 0 trouxerampara n6s."... A ignodnciae simplicidadede
muitos saoespantosas,ji que nuncaouviram falar de urn livro
impressoantes;e a pr6pria aparenciado volume parecia-lhes
miraculosa.Uma grandeagitac;;:aose produziu com a gradual e
crescenteinformac;;:aoassimobtida, e todosse uniram para reco-
nhecera superioridadedas doutrinasdesseLivro Sagradocom
relac;;:ao a rudo de que dele tinham ouvido ou conhecidoate
entao. Logo se manifestDu uma indiferenc;;:a as distinc;;:oes de
Castae a interferenciae autoridadetidnica dos bramanestornou-
se-lhesmais desagradavele desprezlvel.Per fim, determinou-se
sua separac;;:aodo resto de seusIrm3.os Hindus e 0 esrabeleci-
mento de urn grupo de sua pr6pria escalha,quatfO au cinco,
que sabiamler melher, para seremos mestrespublicos desse
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Livro de recente ｡ ｱ ｵ ｩ ｳ ｩ ｾ ｡ ｯ ... Anund perguntou-Ihes,"POI' que
vos vestis todos de branco?""0 povo de Deus cleve USaf trajes
braneDs," foi a resposta,"como sinal de que cstao Iimpos e
livres de seuspecados."- Anund observotl, "Vos devfcis SCr

BATIZADOS, ern nome clo Pai, do Filho e do Espfrito Santo.
VinJe a Meerut: hi ali um Padre Cristao; ele vos dira 0 que
cleve scr feito." Eles responderam,"Agora tcmosde if paracasa
fazer a colheita; mas, como pretendemosnos encontraruma
vez por ana, talvez no anD que vem possamosif a Meerut."...
Eu Ihes expliquei a naturezado Sacramentoe do Batismo; em
resposta,eles disseram,"Estamosdispostosa scr batizados,mas
nuncareceberemos0 Sacramento.A lodos as ouIros costumes
dos Crista-os estamosdispostosa nos conformar, mas nao ao
Sacramento,pois os europeuscomem carne de vaca e isto
jamais nos servira." Respondi,"Esta PALAVRA e de Deus, e nao de
homens;e quandoELE fizer com que vossos ｣ ｯ ｲ ｡ ｾ ｯ ･ ｳ entendam,
ai entao a compreendereisADEQUADAMENTE." Eles respon-
deram, "Se todo 0 nossopais quiser recebereste Sacramento,
tambema faremos."Observeientao, "Aproxima-se0 tempoem
que todos os paises recebecaoesta PALAVRA!" Responderam,
"E verdade!"2

Quasecem anos depais, em 1902, a Marlow de Joseph
Conrad,viajando pelo Congo, na noite dos primeiros tempos,
sem urn signo e sem meln6rias,isoladoda conlprecnsaodo
ambienteque 0 cercava,necessitandodesesperadamentede
uma crens;:adeliberada,encontra0 livro Inquiry into some
PointsofSeamanship[Investiga,aosabreAlgumas Questoes
de Navega,aolde Towson(au Towser).

Nao era um livro muito atraente;masaprimeira vista se podia ver
ali uma unicidadede ｩ ｮ ｴ ･ ｮ ｾ ｡ ｯ Ｌ uma ｰ ｲ ･ ｯ ｣ ｵ ｰ ｡ ｾ ｡ ｯ honesracom a
maneira certa de se por a trabalhar, que tornava essaspaginas
singelas, elaboradashi tantosanasaU'as, iluminadaspar ourra luz
que nao a profissional...Eu Ihes garantoque abandonara leirura
era como arrancar-medo abrigo de uma longa e s6lida amizade..
"Deve ser essenegociantemisera.vel- esseintruso," exclamou
o superintendenre,olhando maldosamentepara tras, para 0

lugar de que havlamossaldo. "Ele deve ser ingles," disse eu.3

Meio seculo depois, urn jovem de Trinidad descobre0

mesmovolume deTowsonnaquelamesmapassagemde Conrad
e tira dati uma visao da titeraturae uma lis;:ao de hist6ria. "A
cena", escreveV. S. Naipaul,
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veio ao encontro de uma parte do panico politico que eu
esravacome'l;andoa semiI'.
Ser um habilante da colonia era conheceruma especiede
seguranc;ajera habitar lim mundo fixo. E sllponho que em
minha imaginac;aoeu me haviavista chegandoaInglaterracomo
a uma regiao puramente!i£craria, onde, libertado pelosacidentes
da hist6ria ou dos antecedentes,poderia construir uma carreira
romanticapara mim como escritar. Mas no novo mundo senti
que 0 chao se movia sob mim... Conrad... estivera em toda
parteantesde mim. Nao como um homemcom uma causa,mas
como um homem que oferecia... uma visao das sociedades
incompletasdo mundo... onde sempre "algo inerente nas
necessidadesda ac;ao bem sucedida.. carregavaem si a
degradaC;aomoral da ideia." Desanimador,masprofundamente
sentido: uma especiede verdade e quaseum consolo.4

Escritoscomosaoem nomedo pai e do autor, essestextos
da missao civilizadora sugeremimediatamente0 triunfo do
momentocolonialista no primeiro Evangelismoingles e na
modernaliteratura inglesa.A descobertado livro instala 0 signa
da ｲ ･ ｰ ｲ ･ ｳ ･ ｮ ｴ ｡ ｾ ｡ ｯ apropriada:a palavra de Deus, verdade,
arte, cria as ｣ ｯ ｮ ､ ｩ ｾ ｯ ･ ｳ para urn inrcio, uma pnltica da hist6-
ria e da narrativa.Mas a ｩｮｳｴｩｴｵｩｾ｡ｯ da Palavranos ermose
tambem uma Entstellung, um processode deslocamento,
､ ｩ ｳ ｴ ｯ ｲ ｾ ｡ ｯ Ｌ desvio, ｲ ･ ｰ ･ ｴ ｩ ｾ ｡ Ｐ Ｕ - a luz ofuscante da literatura
s6 projeta areas de escuridao.Entretanto, a ideia do livra
ingles e apresentadacomo adequadauniversalmente:como
a "escrita metaf6rica do Ocidente", ela comunica "a visaa
imediata da coisa, liberta do discurso que a acompanhava,
ou mesmoa estorvava".6

Poucoantesda descobertado livro, Marlow se interroga
sobre a ｴｲ｡ｮｳｦｯｲｭ｡ｾ｡ｯ incomum, impr6pria, "colonial" de
urn tecido em urn signa textual incerta, possivelmente
um fetiche:

Par que?Dnde 0 conseguira?Seria um emblema- um orna-
mento- um amlileta - urn ata propiciat6rio?Haveriaalguma
ideia ligada a ele? Era surpreendente,em volta do pesco'l;o
negro, essepedac;ode barbantebranco vindo do alem-mar.7

Essasquestoesdo ato hist6rico da ･ ｮ ｵ ｮ ｣ ｩ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｌ que carregam
uma ｩ ｮ ｴ ･ ｮ ｾ ｡ ｯ politica, perdem-se,algumaspaginasdepois,

l_·-- 153



no mito das origens e da descoberta.A visao imediata do
livro figura aquelescorrelativosideol6gicosdo signaocidental
- empirismo, idealismo, mimetismo, monoculturalismo (para
usaI'a termode EdwardSaid)- quesustentamuma tradi<;ao
da autoridade"cultural" inglesa. Eles criam uma narrativa
revisionaria que sustenta a disciplina da hist6ria da Comuni-
dade Britanica e seu epfgono, a literatura da Comunidade
Britanica. 0 momento conflituoso de intervenyao colonialista
e transformadonaquelediscurso constitutivo de modelo e
imitac;ao, que Friedrich Nietzsche descreve C0010 a hist6ria
monumentalamadapelos "egoistastalentosose patifes visio-
narios".8 Pais, apesar do acidente da descoberta,a repetic;ao

da emergenciado livro representa momentos importantes na
transformac;ao hist6rica e na transfigurac;ao discursiva do texto
e do contextocolonial.

A replica de Anund Messehaos nativos que recusama
sacramento- "Esta pr6ximo 0 tempo em que todos as paises
haa de receberestaPALAVRA" (grifo meu) - e firme e opor-
tunamentepronunciadaem 1817. Isto porqueela representa
um afastamentoda pnitica educacional"orientalista" de, par
exemplo, Warren Hastings e da ambi<;ao muito mais inter-
vencionistae "interpelativa" de CharlesGrant de uma India
inglesa cultural e linguisticamentehomogenea.Foi com a
elei<;ao de Grant para a diretoria da Companhiadas Indias
Orientaisem 1794 e paraa Parlamentoem 1802, e par meio
de sua vigorosa ado<;ao dos ideais evangelicosda seita de
Clapham,que a Companhiadas Indias Orientaisreintroduziu
uma "clausula piedosa" em sua carta de 1813. Em 1817, a
Church Missionary Society [SociedadeEclesiasticaMissionarial
mantinha sessentae uma escolas,e em 1818 pas em vigor 0

Plano Burdwan, um plano central de educa<;aopara a ensino
da lingua inglesa. 0 objetivo do plano antecipa,quaselite-
ralmente, a infame "Minuta sabrea educa<;ao"de 1835, de
ThomasMacaulay: "formal' um corpo de trabalhadoresbem
instruidos , competentes no domfnio do ingles, para atuar
como Professores,Tradutorese Compiladoresde obrasuteis
paraasmassasdo povo"" A mera repeti<;aoque Anund Messeh
faz de capitulos e verslculos e sua tecnica simpl6ria de
tradu<;aosaopartede uma dasmais refinadastecnologiasdo
poder colonial. No mesmo mes em que Anund Messeh

154



descobriu os miraculosos efeitos do livro nas proximidades
de Delhi - maio de 1817- urn correspondenteda Sociedade
EclesiasticaMissionaria[Church MissionarySociety] escreveu
a Londres,descrevendo0 metodode ensinodo ingies na
missaodo PadreJohn em Tranquebar:

a principal metodo para Ihes ensinar a lingua inglesa seria
dar-lhes expressoese frases inglesas com uma tradur;ao para
ser memorizada. Essas frases poderiam ser organizadas de
forma a ensinar-Ihes quaisquer sentimentos que 0 instrutor
escolhesse.Eles se tornariam, em resumo, ｡ ｦ ･ ｩ ｾ ｯ ｡ ､ ｯ ｳ a
Missao; e, embora tivessem sido postos na escola a principio
por motivos meramente mundanos, caso algum deles se con-
vef(esse,tendo se acostumadode tal forma a Ifngua, hibitos e
c1ima do pais, poderiam ser facilmente preparados para ser de
grande utilidade na causa da religiao ... Desta maneira os
pr6prios pagaos poderiam ser transformados em instrumentos
para a derrubada de sua pr6pria religiao e, a paf(ir das ruinas
dessa, para a ･､ｩｦｩ｣｡ｾ｡ｯ dos pHares da Cruz.

(MR, maio de 1817, p.187)

A ｰｯｮ､･ｲ｡ｾ｡ｯ final de Mariow, "Eie deveseringles", reco-
nhece no ｣ ｯ ｲ ｡ ｾ ｡ ｯ das trevas, no mal-estarfin de siecle de
Conrad, a divida especificaque tanto urn quanto outro tern
para com os ideais da "iiberdade" inglesa e de sua cultura
liberal-conservadora.1o Dividido como esta- entre a ioucura
da Africa "pre-hist6rica"e 0 desejoinconscientede repetir a
interven<;ao traumatica do colonialismo moderno dentro do
ambitode urn contode marinheiro- 0 manuaide Towsonda
a Mariow uma unicidadede ｩ ｮ ｴ ･ ｮ ｾ ｡ ｯ Ｎ E 0 manualde trabalho
que transforma0 delirio em discursode ｩ ｮ ｴ ･ ｲ ｰ ･ ｬ ｡ ｾ ｡ ｯ civil. A
etica do trabalho,como Conradexemplificariaem Ｂ ｔ ｲ ｡ ､ ｩ ｾ ｡ ｯ Ｂ

(918), forneceuma ｮ ｯ ｾ ｡ ｯ de condutacerta e de honraque
s6 seobtem atraves da aceita<;aodaquelasnormas "costumeiras"
que saoassinaisdascomunidades"civis" culturalmente coesas,11

Essesobjetivos da missaocivilizat6ria, endossadosna "ideia"
do imperialismo britanico e encenadosnas partes vermelhas
do mapa, falam com uma autoridadepeculiarmenteinglesa
derivada da pratica costumeiraem que sebaseiamtanto a lei
comum inglesaquanto a Ifngua nacional inglesapara suaeficacia
e encanto.12 E 0 ideal do discursocivil ingles que permite a
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Conrad lidar com as ambivalenciasideologicasque tornam
enigmaticassuasnarrativas.Esob 0 olho atentodessediscur-
so que Conradpermiteao texto turbulentodo imperialismo
do fim do seculodezenoveimplodir no interior das praricas
do primeiro modernismo.Os efeitosdevastadoresdesseem-
bate nao apenasestaocontidos em um "conto" (in)comum;
estaotambemocultos na propriedadede uma "mentira" civil
contadaa Prometida (a cumplicidadedo costumeiro?):"0
horror! 0 horror!" nao deve ser repetido nas salas de visita
da Europa.

Naipaul "traduz" Conrad da Africa para 0 Caribe com 0

fim de transformar0 desesperoda historia pas-colonialem
um apelopela autonomiada arte. Quantomais intensamente
ele acreditaque "a sabedoria do ｣ ｯ ｲ ｡ ｾ ｡ ｯ nao tem a ver com a
･､ｩｦｩ｣｡ｾ｡ｯ ou ､ ･ ｭ ｯ ｬ ｩ ｾ ｡ ｯ de teorias,"mais convencidofica da
naturezanao-mediadado Iivro ocidental- "as palavrasque
ele pronunciatem 0 valor de atosde integridade".13 Os valo-
res que tal perspectivagera para sua propria obra e para 0

mundo antes colonizado que ela escolherepresentar e avaliar
saovisiveis no macabropanoramaoferecido por algunsde
seustitulos: TheLossofEldorado [A Perdado Eldorado], The
Mimic Men [Os MfmicosJ, An Area ofDarkness[Uma Area de
EscuridaoJ,A WoundedCivilization [Uma ｃ ｩ ｶ ｩ ｬ ｩ ｺ ｡ ｾ ｡ ｯ Ferida],
The OvercrowdedBarracoon[A PrisaoAbarrotadaJ.

A descobertado Iivro Inglesestabelecetanto uma medida
de mimesecomo um modo de autoridadee ordem civil. Se
essascenas,como eu as narrei , sugerem 0 triunfo da escrita
do poder colonialista, deve-seentao admitir que a astuta
letra da lei inscreveum texto de autoridademuito mais am-
bivalente.Isto porquee no intervalo entre0 edito da anglici-
dadee 0 assaltodos negros･ ｳ ｰ ｡ ｾ ｯ ｳ indisciplinadosda terra,
atravesde um ato de ｲ ･ ｰ ･ ｴ ｩ ｾ ｡ ｯ Ｌ que 0 texto colonial emerge
incertamente.Anund Messehrecusaas perguntaspertur-
badorasdos nativos quandovolta a repetir a "autoridade"
agoraquestionaveldosditamesevangelicos.Marlow ill ascostas
a selvaafricanaparareconhecer,em retrospecto,a qualidade
peculiarmente"inglesa" da descobertado livro. Naipaul da
as costasao mundocolonial hibrido e incompletopara fixar
os olhos sobre 0 dominio universal da literatura inglesa. 0
que assistimosnao enem urn sanho tranqliilo e inocente da
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Inglaterranem uma "revisaosecundaria"do pesadeloda India,
Africa e Caribe. 0 que e "ingles" nessesdiscursosdo poder
colonial nao podeserrepresentadocomo uma presenpplena;
eleedeterminadopor suaextemporaneidade.Comourn signifi-
canteda autoridade,0 livro Ingles adquiresentidosegundo0

enredo traumaticoda ､ ｩ ｦ ･ ｲ ･ ｮ ｾ ｡ colonial, racial ou cultural;
de devolve 0 olho do podera algumaimagemou identidade
anterior, arcaica. Paradoxalmente, no entanto, essa imagem naD pode

sernem"original" - emvirtudedo atode ｲ ･ ｰ ･ ｴ ｩ ｾ ｡ ｯ quea constr6i
_ nem "identica" - em virtude da diferenpque a define.

Consequentemente,a ｰｲ･ｳ･ｮｾ｡ colonial eselnpre ambiva-
lente, dividida entre seu surgimento como original e legrtima
e sua ｡ ｲ ｴ ｩ ｣ ｵ ｬ ｡ ｾ ｡ ｯ como ｲ ･ ｰ ･ ｴ ｩ ｾ ｡ ｯ e ､ｩｦ･ｲ･ｮｾ｡Ｎ Ela euma disjun-
ｾ ｡ ｯ produzida no interior do ate de ･ ｮ ｵ ｮ ｣ ｩ ｡ ｾ ｡ ｯ como uma
｡ ｲ ｴ ｩ ｣ ｵ ｬ ｡ ｾ ｡ ｯ especificamentecolonial daquelesdois lugares
desproporcionaisdo discurso colonial e do poder: a cena
colonial como ｩ ｮ ｶ ･ ｮ ｾ ｡ ｯ da historicidade,､ ｯ ｭ ｩ ｮ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｌ mime-
se, au C0010 a "autra cena" da Entstellung, do deslocamento,
da fantasia,da defesapsiquica,e uma textualidade"aberta".
Tal ･ ｸ ｩ ｢ ｩ ｾ ｡ ｯ de ､ ｩ ｦ ･ ｲ ･ ｮ ｾ ｡ produzurn modode autoridadeque
eagonfstico (e naG antagonico). Seusefeitos discriminat6rios
sao visfveis nos sujeitos divididos do estere6tipo racista - 0

negro simiesco, a asiatico efeminado - que ambivalentemente
fixam a identidadecomoa fantasiada diferenp.i4 Reconhecer
a diffi3rance da presenpcolonial e perceberque 0 texto
colonial ocupaaquele ･ ｳ ｰ ｡ ｾ ｯ de ｩ ｮ ｳ ｣ ｲ ｩ ｾ ｡ ｯ dupla, sagrado
- nao, sangrado- porJacquesDerrida:

sempre que uma escrita tanto marca como sai de sua marca
com urn golpe indecidfvel... [estal marca dupla escapaa perti-
nencia ou autoridade da verdade: ela nao a anula, mas a ins-
creve em seu jogo como uma de suas ｦ ｵ ｮ ｾ Ｖ ･ ｳ ou partes. Este
deslocamentonao tern lugar, nao teve lugar antes como evento.
Ele nao ocupa urn lugar simples. Nao tern lugar na escrita. Esta
､･ｳＭｬｯ｣｡ｾ｡ｯ (e 0 que) escreve/eescrito.

(D, p.193)

Comopodea questaoda autoridade,do podere ｰｲ･ｳ･ｮｾ｡ do
ingles, ser colocadanos intersticiosde uma dupla ｩ ｮ ｳ ｣ ｲ ｩ ｾ ｡ ｯ ＿

Nao desejoabsolutamentesubstituir urn mito idealista- 0
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metaf6ricolivro Ingles- por urn mito historicista- 0 projeto
colonialistada civilidade inglesa. Uma leitura assim redutiva
negaria0 6bvio: que a representa,aoda autoridadecolonial
dependemenos de urn simbolo universal da identidade
inglesado quede suaprodutividadecomosignoda diferen,a.
Todavia, em meu uso do "ingles" ha uma transparenciade
referenciaque registra uma certa presen,a6bvia: a Biblia
traduzida para 0 hindi, propagadapor catequistasholan-
desesou nativos,e ainda0 livro Ingles; urn refugiado polones,
profundamenteinfluenciadopor GustaveFlaubert,escrevendo
sobre a Africa, produz urn clissico Ingles. 0 que hi nesse
processode visibilidade e reconhecimentoque continua sempre
sendo uma perceps;:ao autoritaria sem deixar de ser urn
"espa,amentoentre0 desejoe a realizavao,entrea perpetu-
a,aoe sua lembran,a... [urn] meio [que] nao tern nadaaver
comurn centro" (D, p.212)?

Esta perguntaexige que se abandonemos objetivos de
Derrida em "A Dupla Sessao";exige que nos afastemosdas
vicissitudesda interpretas;:ao no ato mimetico da leitura enos
voltemosparaa questaodosefeitosdo poder,paraa inscri,ao
de estrategiasde individua,ao e domina,aonaquelas
"pd.ticas divisorias" que constroern 0 espas;:ocolonial - urn
afastamentode Derrida que e tambem urn retorno aqueles
momentosemseuensaioemqueele reconhecea problemitica
da "presenp" como uma certa qualidadede transparencia
discursiva,a qual ele descreve como "a produ,aode meros
efeitos-realidade"I au "0 efeito de conteudo", au comoa relas;:ao
problemiticaentre0 "veiculo da escritae a determina,aode
cada unidade textual". Entre as ricasrefinamentos e reproches
com que ele exp6ea "falsa aparenciado presente",Derrida
deixa de decifrar 0 sistema especifico e determinadoda
interpelariio (naodo referente)quee significadopelo "efeito
de conteiido" (ver D, p.173-85).Eprecisamenteessaestrategia
de interpela,ao- a presenraimediata do ingles - que
envolve as quest6esde autoridadeque pretendo levantar.
Quando as metiforas ocularesda presen,ase referem ao
processopelo qual 0 conteiido e fixado como "efeito do
presente", encontramos naG a plenitude, mas a olhar
estruturadodo poder cujo objetivo e a autoridade,cujos
"sujeitos" sao historicos.

158

------------- Ｍ ｾ Ｍ ｾ Ｍ Ｎ ｟ Ｍ ｾ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ -- -----



o efeito de realidadeconstr6i urn modo de interpela,ao
ern que uma complementaridadede significado produz 0

momento de transparencia discursiva. E a momento eln que,
11 50b a falsa aparencia do presente", a semantico parece pre-
valecer sabre 0 sintatico, 0 significado sabre 0 significante.
Ao contrarioda ortodoxiade vanguardaatual, no entanto,0

transparente nao e nem simplesmente0 triunfo da captura
"imaginaria" do sujeito na narrativa realista nem a ｩｮｴ･ｲｰ･ｬ｡ｾ｡ｯ

acabadado individuo pela ideologia.Estanaoe uma proposta
que nao se passa certamente recusar. E melhor descreve-la,
proponho,como uma forma de disposir;:iio daquelessignos
discursivos da ｰｲ･ｳ･ｮｾ｡Ｏ､ｯ presente no interior das estrate-
gias quearticulam0 lequede significadosquevai desde"dispor
ate disposi,ao".

A transparenciae a a,aoda distribui,aoe organiza,aode
･ ｳ ｰ ｡ ｾ ｯ ｳ Ｌ ｰ ｯ ｳ ｩ ｾ Ｖ ･ ｳ e saberesdiferenciais em ｲ ･ ｬ ｡ ｾ ｡ ｯ uns aos
autras, relativos a urn sentido discriminat6rio, naD inerente,
de ordem. Isto efetua uma regula,aode espa,ose lugares
que e designadade forma autorizada;ela coloca 0 destinat'rio
no enquadramentoou condi,aopr6prios para alguma a,ao
ou resultado.Tal modo de governanpenderep-sea uma
forma de condutaque se equivocaentrea no,aode disposi-
,ao [disposal], como outorgade uma moldura referendal,e
disposi,ao[disposition!, no sentido de inelina,ao mental,
estadode espirito. Tal equivoca,aonao permite nem uma
equivalenciados dois pontosde disposi,aonem suadivisao
como eu/outro, sujeit%bjeto.A transparenciarealiza urn
efeito de autoridadeno presente(e uma presen,aautorizada)
atravesde urn processosimilar ao que Michel Foucaultdes-
creve como "efeito de ｦ ｩ ｮ ｡ ｬ ｩ ｺ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｌ relativo a urn objetivo", sem
sua necessariaatribuic;ao a urn sujeito que elabora a lei proi-
bit6ria: faras ou nao faras. ls

o lugar da diferenp e da alteridade,ou 0 espa,odo
adversario, dentro dessesistemade "disposic;ao" que propus,
nunca est. inteiramentedo lado de fora ou em oposi,ao
irnplacavel. Ele e uma pressao, e lIma presenc;a, que age
constantemente,emborade forma desigual,ao longo de toda
a fronteira da autorizac;ao, ou seja, na superffcie entre 0 que
denominei disposic;ao-como-outorgae disposic;ao-como-incli-
nac;ao. 0 contorno da diferenc;a e agonlstico, deslizante,
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fendente,semelhantea descri,aoque Freud faz do sistema
de ｣ ｯ ｮ ｳ ｣ ｩ Ｈ ｾ ｮ ｣ ｩ ｡ que ocupa uma ｰ ｯ ｳ ｩ ｾ ｡ ｯ no ･ ｳ ｰ ｡ ｾ ｯ situadono
limite entrefora e dentro,umasuperficiede prote,ao,recep-
,ao e proje,ao.16 0 jogo de poder da presen,ase perdese
sua transparenciafor tratada ingenuamentecomo nostalgia
da plenitude que deveria ser lanpda repetidamenteno
abismo- miseen ablme- de ondenasce0 seudesejo.Tal
anarquismo teoricista nao pode intervir no ･ ｳ ｰ ｡ ｾ ｯ agonistico
da autoridadeonde

o verdadeiro e 0 falso sao separados e efeitos especfficosde
poder [saol ligados ao verdadeiro, considerando-se taI11bem
que ele nao e materia de uma batalha "em nome" da verdade,
mas uma batalha sabre 0 estatuto da verdade e 0 papd politico
e econ6m:ico que da representa.17

E precisamentepara intervir nessabatalhapelo estatutoda
verdade que se torna crucial examinar a presenfado livro
ingles. Isto porquee esta superJicieque estabiliza0 espa,o
colonial agonistico;e esta aparenciaque regula a ambiva-
lencia entre origem e deslocamento,disciplina e desejo,
mimesee ｲ･ｰ･ｴｩｾ｡ｯＮ

Apesar das aparencias, 0 texto da transparencia inscreve
umadupla visao: 0 campodo "verdadeiro"emergecomosig-
no visivel de autoridade apenasap6s a divisao regulat6ria e
deslocadorado verdadeiroe do falso. Desteponto de vista,
a "transparencia" discursiva pode ser melhor entendida no
sentido fotograJico, em que uma transparencia e tambem urn
negativo,processadopara a visibilidade atravesdas tecnolo-
gias da reversao,da amplia,ao,da ilumina,ao,da edi,ao e
da proje,ao;ela naoeurn cursomasurn re-cursode luz. Essa
conversaopara a luz euma questao de provisao de visibili-
dadecomo capacidade,estrategia,agencia.

Estaea questaoque nos traz a ambivalenciada presen,a
da autoridade, peculiarmente visivel em sua articula<;ao
colonial. Isto porquese a transparenciasignifica velamento
discursivo - ｩｮｴ･ｮｾ｡ｯＬ imagem, autor - ela 0 faz atraves de
urn desvelarde suasregrasdereconhecimento- aquelestextos
sociais de inteligibilidade epistemica, etnoc€:ntrica,' nacio-
nalista, que estao em consonancia com a interpela<;ao da
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autoridade como 0 "presente", a voz da modernidade. A
ｰ･ｲ｣･ｰｾ｡ｯ da autoridadedependeda visibilidade imediata
_ nao-mediada- de suasregras de reconhecilnentocomo
referenteinconfundivel da necessidadehistorica. No ･ ｳ ｰ ｡ ｾ ｯ

duplamenteinscrito da ｲ ･ ｰ ｲ ･ ｳ ･ ｮ ｴ ｡ ｾ ｡ ｯ colonial, onde a pre-
ｳ ･ ｮ ｾ ｡ da autoridade- 0 livro ingles- e tambemumaquestao
de sua ｲ ･ ｰ ･ ｴ ｩ ｾ ｡ ｯ e deslocamento, onde transparencia e
techne, ha certa resistenciaa visibilidade imediata de tal
regime de reconhecimento.Essa resistencia nao enecessaria-
mente Uln ate oposicional de ｩ ｮ ｴ ･ ｮ ｾ ｡ ｯ polftica, nem e a
simples ｮ ･ ｧ ｡ ｾ ｡ ｯ ou exclusaodo "conteiido" de outra cultura,
comoumadiferenpja percebida.Ela e0 efeito de umaambi-
valencia produzida no interior das regras de reconhecimento
dos discursosdominantes, na medida em que estesarticulam
oS signos da ､ ｩ ｦ ･ ｲ ･ ｮ ｾ ｡ cultural, conferindo-Ihesnovasimpli-
｣ ｡ ｾ Ｖ ･ ｳ dentro das ｲ ･ ｬ ｡ ｾ Ｖ ･ ｳ diferenciais de poder colonial
- hierarquia, ｮ ｯ ｲ ｭ ｡ ｬ ｩ ｺ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｌ ｭ ｡ ｲ ｧ ｩ ｮ ｡ ｬ ｩ ｺ ｡ ｾ ｡ ｯ e assim par
diante. Pois a ､ｯｭｬｮ｡ｾ｡ｯ colonial e obtida atravesde um
processa de recusa que nega a caosde sua ｩ ｮ ｴ ･ ｲ ｶ ･ ｮ ｾ ｡ ｯ C0010

Entstellung,suapresenpdeslocatoriacom 0 fim de preservar
a autoridadede sua identidadenas narrativas teleologicas
do evolucionismo hist6rico e polftico.

o exercicio da autoridade colonialista, no entanto, requer
a ｰｲｯ､ｵｾ｡ｯ de ､ ｩ ｦ ･ ｲ ･ ｮ ｣ ｩ ｡ ｾ Ｖ ･ ｳ Ｌ ｩ ｮ ､ ｩ ｶ ｩ ､ ｵ ｡ ｾ Ｖ ･ ｳ Ｌ efeltosde iden-
tidade atravesdos quais as praticas discriminatoriaspodem
mapear ｰ ｯ ｰ ｵ ｬ ｡ ｾ Ｖ ･ ｳ sujeitas que sao pichadascom a marca
visivel e transparentedo poder.Essemodo de ｳ ｵ ｪ ･ ｩ ｾ ｡ ｯ edis-
tinto daqueleque Foucaultdescrevecomo "poder pela trans-
parencia": 0 reino cia opiniao, a partir das liltimas decadasdo
seculodezoito, que nao tolerava areas de escuridao e procura-
va exercer 0 poder pelo mero fato das coisasseremconhecidas
e as pessoasvistas com urn olhar imediato, coletivo.18 0 que
diferenciaradicalmente0 exerciciodo podercolonial ea ina-
､ ･ ｱ ｵ ｡ ｾ ｡ ｯ do pressupostoiluminista da coletividadee do olho
que a contempla.ParaJeremy Bentham (como observa
Michel Perrot), 0 pequenogrupoerepresentativode toda a
sociedade- a parte jli e 0 todO.19 A autoridadecolonial
requermodosde ､ ｩ ｳ ｣ ｲ ｩ ｭ ｩ ｮ ｡ ｾ ｡ ｯ (cultural, racial,administrativa...)
que desqualifiquemum pressupostoestavel e unitario de
coletividade.A "parte" (que deve ser 0 corpo estrangeiro
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colonialista)deveser representativado "todo" (pais conquistado),
mas 0 direito de ｲ ･ ｰ ｲ ･ ｳ ･ ｮ ｴ ｡ ｾ ｡ ｯ e baseadoem sua diferenp
radical. Esseraciodnio dupia e contradit6rio 56 se torna viavel
atraves cia estrategia de recusa que acabo de descrever

l
que

requeruma teoria da Ｂ ｨ ｩ ｢ ｲ ｩ ､ ｩ ｺ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｂ do discursoe do poder
que e ignorada pelos te6ricos engajadosna batalha pelo
"pader", fazendo-o somenteenquanto puristas cia diferenya.

Os efeitas discriminat6riosdo discurso do colonialismo
cultural, pOl' exemplo, nao se referem simplesou unicamente
a uma "pessoa", au a uma luta de pader dialetica entre 0 eu
e 0 outro, au a uma discriminayao entre a cultura-mae e as
culturas alienigenas.Produzida atraves cia estrategia cia recusa,
a referenciada ､ ｩ ｳ ｣ ｲ ｩ ｭ ｩ ｮ ｡ ｾ ｡ ｯ e semprea um processode
cisao como ｣ ｯ ｮ ､ ｩ ｾ ｡ ｯ cia sujeiyao: uma discriminayao entre a
cultura-maee seusbastardos,0 eu e seusduplos, onde 0

trayo do que e recusado naD e reprimido, mas sim repetido
como algo diferente- uma ｭ ｌ ｬ ｴ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｌ um hibrido. Essa ｦ ｯ ｲ ｾ ｡

parcial e dupla e mais do que 0 mimetico e menosdo que 0

simb6lico; e ela que perturba a visibilidade da presenp
colonial e torna problematico 0 reconhecimentode sua auto-
ridade. Para seremautorizadas, suasregras de reconhecimento
devem refletir a saber au opinElo consensual; para serem
poderosas,estasregras de reconhecimentodevem ser atingidas
de modo a representar as objetos exorbitantes da discrilnina\;ao
que esHio alem de seu alcance. Consequentemente,se a refe-
rencia unitaria (e essencialista)a ｲ｡ｾ｡Ｌ ｮ｡ｾ｡ｯ au tradic;ao
cultural e essencialpara preservar a ｰｲ･ｳ･ｮｾ｡ cia autoriclade
como efeito mimetico imediato, esseessencialismocleve ser
excedidona ｡ ｲ ｴ ｩ ｣ ｬ ｬ ｬ ｡ ｾ ｡ ｯ de iclentidades"diferenciat6rias",dis-
criminatorias. (Tambem sabre essaquestao,vel' a descric;ao do
pedag6gicoe do performativono CapituloVIII.)

Demonstrar esse"excesso" nao e apenascelebrar 0 pader
jubiloso do significante.0 hibridismoe 0 signoda proclutivi-
dadedo podercolonial, suasforps e ｦｩｸ｡ｾｯ･ｳ deslizantes;e
a nome da reversao estrategica do processade dominac;ao
pela recusa(ou seja,a ｰｲｯ｣ｬｵｾ｡ｯ de identidadesdiscriminat6rias
que assegurama identidade"pura" e original da autoridade).
o hibridismo e a ｲ･｡ｶ｡ｬｩ｡ｾ｡ｯ do pressllpostoda identidade
colonial pela ｲ ･ ｰ ･ ｴ ｩ ｾ ｡ ｯ de efeitos de identidadediscrimina-
torios. Ele expoea deformac;ao e a deslocamentoinerentes
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a todos os ･ ｳ ｰ ｡ ｾ ｯ ｳ de ､ ｩ ｳ ｣ ｲ ｩ ｭ ｩ ｮ ｡ ｾ ｡ ｯ e ､ｯｭｩｮ｡ｾ｡ｯＮ Ele
desestabiliza as demandas mimeticas ou nardsicas do pa-
cler colonial, mas confere novas ｩ ｭ ｰ ｬ ｩ ｣ ｡ ｾ Ｖ ･ ｳ a suas identi-
ｦ ｩ ｣ ｡ ｾ Ｖ ･ ｳ em estrategiasde subversaoque fazem 0 olhar do
discriminado voltar-se para 0 olho do poder. Isto porque 0

hfbrido colonial e a ｡ｲｴｩ｣ｵｬ｡ｾ｡ｯ do ･ ｳ ｰ ｡ ｾ ｯ ambivalenteonde
o rito do poder e encenadono ･ ｳ ｰ ｡ ｾ ｯ do desejo, tomando
seusobjetos ao mesmatempo disciplinares e disseminat6rios
- au, em minha metafora Inista, uma transparencia negativa.

Se as efeitos discriminat6rios permitem as autoridades vi-
gia-los, sua ､ ｩ ｦ ･ ｲ ･ ｮ ｾ ｡ que prolifera escapaaqueleolho, esca-
pa aquela vigW'ncia. Aqueles contra os quais se discrimina
podem ser instantaneamentereconhecidos,mas eles tambem
forpm um re-conhecimentoda ｩ ｭ ･ ､ ｩ ｡ ｾ ｡ ｯ e da ｡ ｲ ｴ ｩ ｣ ｵ ｬ ｡ ｾ ｡ ｯ da
autoridade- um efeito perturbadorque e costumeirona he-
ｳ ｩ ｴ ｡ ｾ ｡ ｯ repetidaque aflige 0 discursocolonialistaquandoele
contemplaseussujeitosdiscriminaclos:a inescrutabilidadeclos
chineses,as ritos inenarraveisdos indianos, as habitos indes-
critiveis dos hotentotes.Nao e que a voz cla autoriclaclefique
sem palavras.Na verdade,e 0 cliscurso colonial que chegou
aqueleponto em que, face a face com 0 hibriclismo cle seus
objetos,a presenfado pocler e revelaclacomo algo cliferente
do que 0 que suas regras de reconhecimento afirmam.

Se0 efeito clo poclercolonial e percebidocomoa produfiio
de ｨ ｩ ｢ ｲ ｩ ｣ ｬ ｩ ｺ ｡ ｾ ｡ ｯ mais clo que comoa orclem ruiclosa cla auto-
riclacle colonialista ou a repressaosilenciosa clas ｴｲ｡｣ｬｩｾＶ･ｳ

nativas, entaD ocorre uma importante ｭ ｵ ､ ｡ ｮ ｾ ｡ de perspectiva.
A ambivalencia na fonte dos discursos tradicionais sabre
a autoriclacle permite uma forma cle subversao,funclacla na
ｪ ｮ ､ ･ ｴ ･ ｲ ｭ ｩ ｮ ｡ ｾ ｡ ｯ que desvia as ｣ ｯ ｮ ､ ｩ ｾ ｯ ･ ｳ discursivasdo domfnio
para 0 terreno da ｩｮｴ･ｲｶ･ｮｾ｡ｯＮ E de conhecimentogeral no
meio acaclemico0 fato cle que a ｰｲ･ｳ･ｮｾ｡ cla autoridaclee
aclequaclamenteestabeleciclaarravesclo nao-exercfciodo jufzo
privado e da exc1usaode razoesem conflito com a razao auto-
ritaria. 0 reconhecirnento da autoridade, no entanto, requer
uma ｬ ･ ｧ ｩ ｴ ｩ ｭ ｡ ｾ ｡ ｯ cle sua Fonte que cleve ser imecliatamente,
ate intuitivamente, evidente - "Voce tern em seu semblante
estampaclo0 pocler" - e consensual(regras cle reconheci-
mento). 0 que se cleixa de aclmitir e 0 paracloxo clessa
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demanda por comprovac;aoe aconseqUenteambivalencia das
ｰｯｳｩｾｯ･ｳ de autoridade.Se, como afirma acertadamente
Steven Lukes, a aceita.;ao da autoridade exclui uma avalia_
.;ao do conteudo de um enunciado, e, se sua fonte, que tem
que ser levada em conta, recusa tanto as razoes conflitantes
como 0 jufzo pessoal,podem entao as "signos" ou "marcas"
da autoridadeser algo mais do que ｰ ｲ ･ ｳ ･ ｮ ｾ ｡ ｳ "vazias" de
manobras estrategicas?20Terao elesde ser menoseficazespar
causadisto? Nao menoseficazes,mas eficazesde forma dife-
rente, seria nossa resposta.

Tom Nairn revela uma ambivalencia basica entre os sfm-
bolos do imperialismoIngles que nao podiamdeixarde "pa-
recer universais" e uma "vacuidade [que] ressoa atraves da
mente imperialista inglesa de mil formas: na necrofilia de
Rider Haggard,nos momentosde sombriaduvida de Kipling,
... na sombriaverdadec6smicadas cavernasde Marabarde
Forster".'! Nairn explica este"delirio imperial" como despro-
ｰ ｯ ｲ ｾ ｡ ｯ entrea grandiosaret6rica do imperialismoingles e a
real ｳ ｩ ｴ ｵ ｡ ｾ ｡ ｯ economicae politica dos ultimos tempos da
Inglaterra vitoriana. Eu gostaria de sugerir que estesmomentos
cruciais na literatura inglesa nao sao simplesmente crises
criadaspelapr6pria Inglaterra.Saotambemos signosde uma
hist6ria descontinua,um afastamentodo livro Ingles. Eles
marcam a perturbac;ao de suas representac;6es autorizadas
pelasestranhasforps da rap, da sexualidade,da violencia,
das ､ ｩ ｦ ･ ｲ ･ ｮ ｾ ｡ ｳ culturaise ate c1imaticasqueemergemno discurso
colonial como os textosmistose divididos clo hibriclismo. Se 0

aparecimentodo livro Ingles e lido como um procluto clo
hibridismo colonial, ele cleixa de simplesmenteimpor a
autoridade.Disto decorreuma serie de questoesde autori-
clade que, em minha ｲ ･ ｰ ･ ｴ ｩ ｾ ｡ ｯ abastarclacla,cleve parecer
estranhamente familiar:

Seria urn ernblerna - urn ornamento - urn arnuleto - urn aw
propiciat6rio? Haveria alguma ideia ligada a isso? Era surpreen-
dente, nessecanto negro da floresta, essaescrita branca vinda
do alem-mar.

Ao repetir0 epis6c1ioclo livro ingles, esperoter conseguiclo
representaruma ､ ｩ ｦ ･ ｲ ･ ｮ ｾ ｡ colonial: e 0 efeito de incerteza
que aflige 0 discurso do pocler, uma incertezaque torna
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estranhoa sfmbolo familiar da autoridade"nacional" inglesa
e emerge de sua apropriac;ao colonial como 0 signa de sua
diferenp. 0 hibridismo e a nome dessedeslocamentode
valor do sfmbolo ao signa que leva 0 discurso dominante a
dividir-se ao longo do eixo de seu poder de se mostrar
representativo,autorizado. 0 hibridismo representaaquele
"desvio" ambivalentedo sujeito discriminadoem ､ ｩ ｲ ･ ｾ ｡ ｯ ao
objelo aterrorizante, exorbitante, da ｣ ｬ ｡ ｳ ｳ ｩ ｦ ｩ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ paran6ica
- urn questionamentoperturbador das imagense presenc;as
da autoridade.

Parase apreendera ambivalenciado hibridismo, ele deve
ser distinguido de uma inversao que sugeriria que 0 originario
e, de fato, apenasum "efeito". 0 hibridismo nao tem uma tal
perspectivade profundidadeau verdadeparaoferecer:naoe um
terceiro terma que resolve a tensaoentre duas culturas, au as
duascenasdo livro, em um jogo dialeticode "reconhecimento".
o deslocamentode sfmboloa signacria uma criseparaqualquer
conceitode autoridadebaseadoem um sistemade reconhe-
cimento: a especularidadecolonial, duplamente inscrita, naD
produz um espelhoonde a eu apreendea sl pr6prio; ela e
semprea tela dlvidida do eu e de sua ､ ｵ ｰ ｬ ｩ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｌ a hfbrido.

Estas metaforas sao extremamente pertinentes porque
sugeremque a hibridismo colonial nao e um problemade
genealogiaau identidadeentreduasculturasdiferentes,que
possa entaD ser resolvido como uma questao de relativismo
cultural. 0 hibridismo e uma problematicade ｲ ･ ｰ ｲ ･ ｳ ･ ｮ ｴ ｡ ｾ ｡ ｯ

e de ｩ ｮ ､ ｩ ｶ ｩ ､ ｵ ｡ ｾ ｡ ｯ colonial que reverte as efeitos da recusa
colonialista,de modo que outrossaberes"negados"se infil-
trem no discurso dominante e tornem estranha a basede sua
autoridade - suas regras de reconhecimento. Novamente,
devemos sublinhar, nao e simplesmente a conteudo dos
saberesrecusados- sejamelesformas de alteridadecultural
ou ｴ ｲ ｡ ､ ｩ ｾ Ｖ ･ ｳ da ｴ ｲ ｡ ｩ ｾ ｡ ｯ colonialista - que retornam para
serempercebidoscomo contra-autoridades.Paraa resolu,aode
conflitos entre autoridades, 0 discurso civil sempre mantem
urn procedimento adjudicativo. 0 que e irremediavelmente
distanciadorna ｰ ｲ ･ ｳ ･ ｮ ｾ ｡ do hfbrido - na ｲ ･ ｡ ｶ ｡ ｬ ｩ ｡ ｾ ｡ ｯ do sfmbolo
da autoridadenacionalcomo signada ､ ｩ ｦ ･ ｲ ･ ｮ ｾ ｡ colonial -
e que a ､ｩｦ･ｲ･ｮｾ｡ de culturasja nao podeser identificadaau
avaliada como objeto de contempla,aoepistemol6gicaau
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moral: as diferenc;as culturais nao estaosimplesmenteIii para
serem vistas ou apropriadas.

a hibridismoreverte0 pracessoformalde recusade modo
que a ､･ｳｬｯ｣｡ｾ｡ｯ violenta do ato da ｣ ｯ ｬ ｯ ｮ ｩ ｺ ｡ ｾ ｡ ｯ se torne a
condicionalidadedo discursocolonial. A presenpda autori-
dade colonialista ja nao e imediatamente visfvel; Suas
identificac;6es discriminat6rias ja nao tern sua referencia
de autoridadeao canibalismoclessa cultura ou a perficlia
daquelepovo. Como uma ｡ ｲ ｴ ｩ ｣ ｵ ｬ ｡ ｾ ｡ ｯ do deslocamentoe da
deslocac;ao,e agora possivel identificar "0 cultural" como uma
｣ｬｩｳｰｯｳｩｾ｡ｯ clo poder, uma transparencianegativaque vern a
seragonisticamenteconstrufdanafronteira entremolclura de
referencia/estaclode espirito. E crucial lembrarque a cons-
ｴ ｲ ｵ ｾ ｡ ｯ colonial clo cultural (0 ･ ｳ ｰ ｡ ｾ ｯ cia missaocivilizat6ria)
atraves do processo de recusa e autorizado na medida em
que seestrutura em torno cia ambivalencia da cisao, cia nega-
ｾ ｡ ｯ Ｌ cia ｲ･ｰ･ｴｩｾ｡ｯ - estrategiascle clefesaque mobilizam a
cultura como uma estrategia de guerra, de textura aberta, cujo
objetivo "e mais uma agoniapralongaclado que urn clesapa-
recimento total cia cultura pre-existente".22

Ver 0 cultural nao comofantede conflito - culturasdife-
rentes- mas como 0 efeito de praticas discriminat6rias - a
ｰｲｯ､ｵｾ｡ｯ cle diferenciat;aacultural comosignoscle autoriclacle
- mucla seuvalor e suasregrascle reconhecimento.a hibri-
dismo intervem no exerdcio da autoriclade nao meramente
para indicar a impossibilicladecle sua identidaclc mas para
representara imprevisibilidacle de sua ｰ ｲ ･ ｳ ･ ｮ ｾ ｡ Ｎ a [ivra
conserva sua presenc;a, mas ja nao e uma representac;ao de
uma essencia;e agora uma presenc;a parcial, uma manobra
(estrategica)em urn embate colonial espedfico, urn access6rio
cia autoridacle.

Este pracessoparcializaclordo hibriclismo e melhor cles-
crito como uma metonimia da ｰ ｲ ･ ｳ ･ ｮ ｾ ｡ Ｎ Ele compartilhacia
valiosavisaode SigmunclFreudcia estrategiada recusacomo
persistencia da demanda nardsica no reconhecirnento da di-
ferenc;a.23 Isto, no entanto, tern um prec;o, pois a existencia
cle dois saberescontraclit6rios Ｈ ｣ ｲ ･ ｮ ｾ ｡ ｳ multiplas) clivicle 0

ego (ou 0 cliscurso)em cluas atitucles psiquicase formas cle
saber para com 0 mundo externo. A primeira delas leva a
realidade em considerac;ao enquanto a segunda a substitui
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par um produtodo desejo.0 que enotaveleque essesdais
objetivos contradit6rios sempre representam lima "parciali-
dade" na ｣ ｯ ｮ ｳ ｴ ｲ ｵ ｾ ｡ ｯ do objeto fetiche, simultaneamenteum
substituto para 0 falo e lima marca de sua ausencia.Ha lima
importante diferenp entre 0 fetichismo e 0 hibridismo. 0
fetiche reagea ｭｵ､｡ｮｾ｡ no valor do falo fixando-seem um
objeto anteriorapercepr;iioda diferenr;a, um objetoque pode
substituir metaforicamente a sua ｰ ｲ ･ ｳ ･ ｮ ｾ ｡ enquanto registra
a diferenp. Contanto que preencha0 ritual fetichista, 0

objeto podeter qualquer(ou nenhumal ) aparencia.

o objeto hibrido, por outro lado, conservaa ｳ･ｭ･ｬｨ｡ｮｾ｡

real do sfmbolo autorizado mas reavalia sua presens;:a, resis-
tindo a ele como 0 significantedo Entstellung- ap6sa in-
tervenr;iio da diferenr;a. 0 poder destaestranhametonimia
da presenpconsisteem perturbarde tal forma a ｣ｯｮｳｴｲｵｾ｡ｯ

sistematica (e sistemica) de saberes discriminat6rios que 0

cultural, antes reconhecido como 0 meio cia autoridade, se
torna virtualmente irreconhecivel. A cultura, como espas;:o
colonial de ｩ ｮ ｴ ･ ｲ ｶ ･ ｮ ｾ ｡ ｯ e agonismo,como ｴ ｲ ｡ ｾ ｯ do desloca-
mentode simbolo a signo, pocle ser transformadapelo dese-
jo imprevisivel e parcial do hibridismo. Destituidos de sua
ｰ ｲ ･ ｳ ･ ｮ ｾ ｡ plena,os saberesda autoridadecultural podemser
articulados com as fafmas de saberes"nativos" au confronta-
dos com aquelessujeitosdiscriminadosque eles tem de go-
vernar, mas que ja nao podem representar.Isto pode levar,
comono casodos nativosnasproximidadesde Delhi, a ques-
toes de autoridadeque as autoridades- inclusive a Biblia
- naG podem responder. Esse processonaG ea desconstru-
ｾ ｡ ｯ de um sistemacultural desdeas margensde suapropria
aporia nem, como na "Dupla sessaa"de Derrida, a ｩｭｩｴ｡ｾ｡ｯ

que ronda a mimese.A ･ｸｰｯｳｩｾ｡ｯ do hibridismo - sua "re-
ｰ ｬ ｩ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｂ peculiar- aterrorizaa autoridadecomo 0 ardil do
reconhecilnento, sua ｩ ｭ ｩ ｴ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｌ seu arremedo.

Tal leitura do hibridismo da autoridadecolonial desesta-
biliza profundamentea demandaqueFigura no centrodo mito
originario do podercolonialista.0 que se demandaeque 0

espa<;oque ele ocupaseja ilimitado, sua realicladeseja coin-
cidentecom a emergenciade uma narrativa e hist6ria imperi-
alistas, seu discurso seja nao-dialogica, sua ･ ｮ ｵ ｮ ｣ ｩ ｡ ｾ ｡ ｯ seja
unitaria, naomarcadapela ｴｲ｡ｾｯ da ､ ｩ ｦ ･ ｲ ･ ｮ ｾ ｡ Ｎ Eumademanda
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que C reconhedvelem uma serie de discursos"civis" ocidentais
de ｪ ｵ ｳ ｴ ｩ ｦ ｩ ･ ｡ ｾ ｡ ｯ onele a ｰｲ･ｳ･ｮｾ｡ da "colonia" muitas vezes
aliena sua pr6pria linguagem de liberdade e revela seus
conceitos universalistas de trabalho e propriedade como
praticasideol6gicase tecnol6gicasparticulares,p6s-iluministas.
Considere-se,por exemplo: a ideia de Locke do ermo da
Carolina - "Assim, no inldo 0 Mundo todo era America"; 0

emblemade Montesquieuda vida e trabalho ､ ･ ｳ ｰ ･ ｲ ､ ｩ ｾ ｡ ､ ｯ ｳ

e desordenadosdas sociedadesdesp6ticas- "Quando as
selvagensde Luisiana clesejan1uma fruta, elescortam a arvo-
re pela raiz, e colhern a fruta"; a ｣ｲ･ｮｾ｡ de Grant na impossi-
bilidade da lei e da hist6ria na India hindu e ｭｵｬｾｵｭ｡ｮ｡ -
"onde as ｴ ｲ ｡ ｩ ｾ ｯ ･ ｳ e ｲ･ｶｯｬｵｾｯ･ｳ sao contfnuas, pOl' rneio das
quais os insolentese os abjetos frequentementese revezam"j
ou 0 mito sionista contemporaneodo abandono da Palestina
_ "todo um territ6rio", escreveSaid, "essendaln1enteinapro-
veitado, nao valorizaclo, mal compreenclido... a ser tornado
util, valorizado, compreenslvel".l4

A voz de controle e interrompida par perguntasque
surgemdesses･ ｳ ｰ ｡ ｾ ｯ ｳ e circuitoscle poclerheterogeneosque,
eInbora momentanearnente"fixados" no alinhamento autori-
zado de sujeitos, devern ser continuamente re-apresentados
na ｰ ｲ ｯ ､ ｵ ｾ ｡ ｯ do terror au do meclo. A ｡ｭ･｡ｾ｡ paran6icado
hibrido e finalmente impossivel de ser contida porque des-
tr6i a simetriae a dualidadedos pareseu/outro,dentro/fora.
Na produtividadedo poder, as fronteiras da autoridade-
seusefeitosde realiclade- saosempreassediadospela "ou-
tra cena" de ｦ ｩ ｸ ｡ ｾ Ｖ ･ ｳ e fantasmas.

Podernos agora cornpreender 0 elo entre 0 pSlquico e 0

politico que e sugerido na figura de linguagemde Frantz
Fanon: 0 colonialista eurn exibicionista, pois sua ｰ ｲ ･ ｯ ｣ ｵ ｰ ｡ ｾ ｩ ｩ ｯ

com a ｳ･ｧｵｲ｡ｮｾ｡ 0 faz "lernbrar bern claramente ao nativo
que ali ele e 0 unieo senhor" .l5 0 nativo, preso nas cadeias
do controle colonialista,chegaa uma Ｂ ｰ ｳ ･ ｵ ､ ｯ Ｍ ｰ ･ ｴ ｲ ｩ ｦ ｩ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｂ

que 0 indta e excita ainda mais, tornando assirn ansiosa e
alnbivalente a fronteira entre colona e nativo. 0 que entaD
se apresenta como 0 sujeito da autoriclade no discurso do
poder colonial e, na verclade,um clesejo que excedede tal
modo a autoridadeoriginal do livro e a imediatavisibiliclacle
de sua escrita rnetaf6riea que somosobrigados a perguntar:
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o que quer 0 poder colonial? Minha resposta concorda
apenasem parte com 0 vel de Lacan au 0 veu de Derrida. Isto
porque0 desejodo discursocolonial euma cisaodo hibridis-
roo que e menosdo queurn e duplo; e, se ista soa enigmatica,
e porque sua explica,aotem de se submetera autoridade
daquelasperguntassagazesque os nativos fazem tao insis-
tentemente ao livro ingles.

As perguntasdo nativo transformamliteralmentea origem
do livro em um enigma. Primeiro: comopodea palavra de
Deussair dasbocascarnivorasdosingleses?- uma pergunta
que confronta a pressupostounitario e universalista cia auto-
riciade com a diferen,acultural cie seu momentohist6ricode
enuncia,ao.E ciepois:comopodeesteseroLivroEuropeu,quando
estamosconvictosde queeurn presentedeDeuspara nos?Ele
o envioupara nos em Hurdwar. Isto nao eapenasuma ilus-
tra,ao do que Foucault chamaria de efeitos capilares da
microtecnicacio poder.Issorevela0 poderpenetrante- tanto
psiquico como social - da tecnologia da palavra impressa
oa India rural do infcio do seculo dezenove. Imagine-se a
cena: a Biblia, talvez traciuzida para um dialeto indiano cio
norte, como 0 brigbhasha,distribufda de gra<;a ou venciida
par uma rupia em uma cultura oodegeralmente apenashindus
de casta possuiriam uma copia clas Escrituras, recebida com
reverencia pelos nativos tanto como novidade quanta divin-
ciadedomestica.Registrosmissionarioscia epocarevelamque,
56 na fndia Central, por volta de 1815, poderfamoster teste-
munhado0 espetaculocio Evangelho"fazendoseutrabalho",
como dizetn as evangelicos,em pelo menus aita lfnguas e
ciialetos, com uma primeira edi,aoque ia cie mil a dez mil
copiasacaciatradu,ao.26 E a forp dessaspraticascolonialis-
tas que prociuz aquelatensaodiscursivaentreAnund Messeh,
cuja interpelac;;:ao pressupi5esuaautoridade) e asnativos que ques-
tionama presen,ainglesa,revelando0 hibridismo da autoriciacie
e inserindo suas interrogac;;:oes insurgentes nos interstfcios.

o caratersubversivodas quest6esnativasserapercebido
apenas se reconhecermosa recusa estrategica da diferenc;;:a
cultural/hist6ricano ciiscursoevangelicade Anund Messeh.
Tendo introciuzido a presen,ados inglesese sua intercessiio
- "Deus deu [0 Livro] ha muito tempo aassahibse ELES
a trouxeram ate n6s') - ele entao recusa a "imposic;ao"
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politica/lingDistica, atribuindo a ｩｮｴ･ｲｶ･ｮｾ｡ｯ da Igreja ao
poderde Deuse aautoridadeinerentea capItuloe versiculo.
o que esta sendo recusadonao e inteiramentevisfvel nas
｡ ｦ ｩ ｲ ｭ ｡ ｾ Ｖ ･ ｳ contradit6riasde Anund Messeh, no nivel do
"enunciado".0 que ete, assim como a Bfblia-em-disfarce
inglesa, precisa escondersao suas ｣ ｯ ｮ ､ ｩ ｾ ｢ ･ ｳ enunciat6rias
particulares- au seja, 0 desfgniodo PlanoBurdwande uti-
lizar os "nativos" para destruira cultura e a religiao nativas.
Isto e feito atravesda ｰ ｲ ｯ ､ ｵ ｾ ｡ ｯ repetida de uma narrativa
teleol6gica do testemunhoevangelico: conversbesavidas,
bramanesdestitufdose assembleiascristas. Para as ingleses,
a descendenciade Deuse tanto linear quantacircular: "Esta
PALAVRA e de Deus, e nao de homens;quandoELE Fizer
com queseus｣ ｯ ｲ ｡ ｾ ｢ ･ ｳ entendamj entaD,a compreendereis
ADEQUADAMENTE,"

A Ｂ｣ｯｭｰｲｯｶ｡ｾ｡ｯＢ hist6rica do cristianismoesta evidente
paratodos, teriam argumentadoos evangelistas,com 0 auxflio
dasEvidencesofChristianity ｛ ｃ ｯ ｭ ｰ ｲ ｯ ｶ ｡ ｾ Ｖ ･ ｳ do Cristianismol
(I791), de Wiliam Paley, 0 manualmissionariomais influente
de todo 0 seculodezenove.A miraculosaautoridadedo cris-
tianismo colonial, afirmariam eles, estaprecisamenteem ser
ele tanto inglesquantauniversal,empfrico e misterioso,pois
"nao deverfan10sesperarque urn Sercomo estepudesse,em
ocasibesde especialimportancia, interrompera ordem que
ele ditara anteriormente?"Z7A Palavra,nao menosteocratica
do que logocentrica,teria certamenteconfinnadoa evan-
gelho de Hurdwar se nao Fosse 0 desagradavelfato de a
maioria dos hindus ser vegetariana!

Ao assumirsuaposturacom basena lei alimentarj os nativos
resistema miraculosaequivalenciaentre Deus e os ingleses.
Eles introduzema pratica da ､ ｩ ｦ ･ ｲ ･ ｮ ｣ ｩ ｡ ｾ ｡ ｯ cultural colonial
comoJunriio enunciativaindispensavelno discursoda auto-
riclade - uma ｦ ｵ ｮ ｾ ｡ ｯ que Foucaultdescrevecomo ligada a

urn "referencial" que... estabelece0 lugar, a ｣ｯｮ､ｩｾ｡ｯＬ 0 campo
de emergencia,a autoridadede disUnguir entre indivfduos ou
objetos, estados de coisas e ｲ･ｬ｡ｾＶ･ｳ que sao postasem jogo
pela proprio enunciado;ele define as possibilidadesde
aparenciae ､･ｬｩｭｩＨ｡ｾ｡ｯＮＲＸ
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Atraves das estranhas perguntas dos nativos e possIvel ver,
com uma visao hist6rica retrospectiva, a que eles resistiam ao
questionara presenpdos ingleses- como media<;aoreli-
giosa e como meio cultural e lingliistico. Qual e 0 valor do
inglesao se apresentara Biblia em hindi? E a cria<;aode uma
tecnologiade impressaocom a inten<;aode produzirum efei-
ta visual que nao "pare<;aobra de estrangeiros";e a decisao
de produzir passagenssimples,adaptadas,de narrativasbas-
tantesimples,de forma a inculcar0 hibito da "leitura privada,
solitaria\ como escreveuurn missionario em 1816, de modo
que os nativos possam oferecer resistencia ao "monop6lio
do saber"bramanee diminuir a dependenciade suasproprias
tradi<;oes culturais e religiosas; e a opiniao do Reverendo
Donald Corrie que, "ao aprenderingles, eles adquiremidei-
as que sao bastante novas e da maior importancia no que diz
respeito a Deus e seu governo" (MR, julho 1816, p.193;
novembro1816, p.444-445;mar<;o 1816, p.106-107).Estae a
visao perspicaz de urn nativo an6nimo, em 1819:

POl' exemplo, eu recebo de voces um livro e 0 leio par algum
tempo e, tome-me ou nao um cristao, 0 livro permanece em
rninha familia: apos a minha morte, meu filho, crendo que eu
nao deixaria nada de inutil ou ruim em minha casa, examinara.
o livro, compreendera seu conteudo, concluira que seu pai Ihe
deixou 0 livro, e se tamara urn cristao.

(MR, janeiro de 1819, p.27)

Quandoos nativos demandamum Evangelhoindiani-
zado, estaousando os poderes do hibridismo para resistir
ao batismo e colocar 0 projeto da conversaoem uma posi<;ao
impossive!.Qualqueradapta<;aoda Biblia era proibida pelas
provasdo cristianismo,pois, como 0 bispo de Calcuti pregava
em seusermaode Natal de 1715,

Quero dizer que se trata de uma Religiao Hist6rica: a Historia
de todo 0 designio divino esta diante de nos desde a cria.-;;ao
do mundo ate a presente hora: e e inteiramente consistente
consigo mesmo e com as atributos de Deus.

(MR, janeiro de 1817, p.3U
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A ･ｳｴｩｰｵｬ｡ｾ｡ｯ dos nativos de que apenasa conversaoem
massaas convenceriaa receber 0 sacramentoalude atensao
entre a zela missionario e 0$ Estatutos da Companhia das
indias Orientaispara 1814, que desaconselhavamveemente-
mentetal proselitismo.Quandofazemessasexigenciasinter-
culturais, hfbridas, as nativos ao mesma tempo desafiam as
fronteiras do discurso e modificam sutilmente seus termos,
estabelecendoum outro ･ ｳ ｰ ｡ ｾ ｯ especificamentecolonial de
ｮ ･ ｧ ｯ ｣ ｩ ｡ ｾ ｡ ｯ da autoridadecultural. E 0 fazem sob 0 olho do
poder, atravesda ｰ ｲ ｯ ､ ｵ ｾ ｡ ｯ de saberese posicionalidades
"parciais" em conforrnidade com minha ｾ ｸ ｰ ｬ ｩ ｣ ｡ ＼ ［ ｡ ｯ anterior,
mais geral, do hibridismo. Tais objetosde saberestornamos
significantesda autoridadeenigmaticosde um modo que e
"menosdo que um e duplo". Eles modificam suas ｣ ｯ ｮ ､ ｩ ｾ Ｖ ･ ｳ
de reconhecimentoenquantomantemsua visibilidade; eles
introduzem uma falta que e entao representada como uma
､ ｵ ｰ ｬ ｩ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ da mimica. Este modo de ｰ ･ ｲ ｴ ｵ ｲ ｢ ｡ ｾ ｡ ｯ discursiva
e uma pratica afiada, quasecomo aquelados ｴ ｲ ｡ ｩ ｾ ｯ ･ ｩ ｲ ｯ ｳ

barbeiros nos bazaresde Bombaim, que naG roubam seuscli-
entescom 0 velcegode Lacan,"A bolsaou a vida", deixando-
as sem nada. Nao, essesardilosos ladrces orientais, muita
mais habeis, batema carteira dos clientes e gritam, "Como
reluz 0 rosto do patdia!" e depois, num sussurro, "Mas per-
deu sua coragem!"

E essaanedota de viajante, contada pOl' urn nativa, e urn
emblemadaquelaforma de cisao- menosdo que um e clu-
plo - que propusparaa leitura da ambivalenciados textos
culturais coloniais. Ao afastar a palavra de Deus do meio in-
gles, as perguntasdos nativos contestama orclem logica clo
discurso da autoridade - "Estes livros ... ensinam a religii'io
dos sahibseuropeus.E 0 livro DELES; e eles 0 imprimiram
em nossa lfngua , para 0 nosso uso." Os nativos repelem a
copula, ou tenTIO medio, cia ･ｱｵ｡ｾ｡ｯ evangelica"pocler ｾ
saber", que entao desarticula a estrutura da equivalencia
Deus-homemingles. Essacrise na posicionalidadee propo-
sicionalidacleda autoridadecolonialista clesestabiliza0 signo
da autoridade.A Biblia estaagoraprontaparauma ｡ ｰ ｲ ｯ ｰ ｲ ｩ ｡ ｾ ｡ ｯ

colonial especifica.Por um lado, sua ｰ ｲ ･ ｳ ･ ｮ ｾ ｡ paradigmatica
como a Palavra de Deus e preservada assiduamente: e
apenasas ｣ ｩ ｴ ｡ ｾ Ｖ ･ ｳ diretasda Biblia que os nativos dao sua
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｡ｰｲｯｶ｡ｾ｡ｯ incondicional- "E verdade'" A expulsaoda c6pula,
nO entanto, esvazia a presen.;;:a de seus suportes sintagma-
ricos - c6digos, ｣ ｯ ｮ ｯ ｴ ｡ ｾ Ｖ ･ ｳ e ｡ｳｳｯ｣ｩ｡ｾＶ･ｳ culturais que lhe
dao contiguidadee continuidade- que tornamsua ｰ ｲ ･ ｳ ･ ｮ ｾ ｡

autorizadacultural e politicamente.

Nestesentido,portanto,pode-sedizer que a presen,ado
livro cedeua 16gicado significantee foi "separada",no sentido
lacaniano do terma, de "si mesma". Se, pOl' urn lado, sua
autoridade,ou algumsimbolo ou significadodela, e mantida
- quer queira, quer nao, menosdo que um - pOl' outro
lado, entao, ela se desfaz. E no ffiOlllento em que se desfaz
que a metonfmia da ｰ ｲ ･ ｳ ･ ｮ ｾ ｡ fica enredada em uma estra-
tegia alienantede ､ ｵ ｰ ｬ ｩ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ e ｲ･ｰ･ｴｩｾ｡ｯＮ A ､ｵｰｬｩ｣｡ｾ｡ｯ repete
a presenpfixa e vazia da autoridadeao articula-Iasintagma-
ticamentecom uma seriede saberese posicionalidadesdife-
renciais, que tanto afastam sua "identidade" como produzem
novas farmas de saber, novas modos de diferenciac;ao,
novos lugaresde poder.

No casa do discUfSO colonial, estas apropriac;6es sintag-
maticasda ｰ ｲ ･ ｳ ･ ｮ ｾ ｡ confrontam-nocom aquelasdiferenps
contradit6rias e ameac;adorasde sua func;ao enunciativa que
tinham sido recusadas.Em sua repetic;ao, essessaberesrecu-
saclosretornam para tornar incerta a ｰｲ･ｳ･ｮｾ｡ cia autoridacle.
Elespodemtomara forma de crenpmultipia ou contradit6ria,
como em alguns tipos de saberesnativos: "Estamos clispostosa
ser batizados, mas jamais receberemos0 Sacramento." Podem
tambeln ser formas de ･ ｸ ｰ ｬ ｩ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ mitiea que se recusam a
reconhecera agendados evangelicos:"Urn anjo do ceu cleu-a
[a Biblial a n6s, na feint de Hurclwar." Podem ainda ser a
ｲ･ｰ･ｴｩｾ｡ｯ fetichista da litania diante de urn desafioaautori-
dade que nao pode ser respondido:por exemplo, quando
Anund Messehdiz "Nao e 0 queentrana bocade urn homem
que 0 corron1pe, Inas aquila que sai de sua boca."

Em cada um dessescasas,vemosuma ､ ｵ ｰ ｬ ｩ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ colonial
que clescrevo como urn deslocamentoestrategico de valor
atravesde urn processode Inetonimia da ｰｲ･ｳ･ｮｾ｡Ｎ :E por meio
desseprocessoparcial, represcntadoem seus significantes
eniglnaticos, inadequaclos - estere6tipos, piadas, crenc;a
multipia e contradit6ria,a BmUa "nativa" - que ｣ ｯ ｭ ･ ｾ ｡ ｭ ｯ ｳ a ter
a ｮｯｾ｡ｯ de urn ･ｳｰ｡ｾｯ espedficodo discursocolonial cultural.
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Ele e um ･ ｳ ｰ ｡ ｾ ｯ "separado",um ･ ｳ ｰ ｡ ｾ ｯ de separar;iio-
menos que um e duplo - que tem sido sistematicamente
negadotanto par colonialistascomo par nacionalistasque
procurama autoridadena autenticidadedas"origens". Epre-
cisamente como ｳ ･ ｰ ｡ ｲ ｡ ｾ ｡ ｯ das origens e das essenciasque
se constr6iesse ･ ｳ ｰ ｡ ｾ ｯ colonial. Ele e separado,no sentido
em que a psicanalistafrances Victor Smirnoff descrevea
ｳ･ｰ｡ｲ｡ｾ｡ｯ do fetiche, como uma Ｂ ｳ ･ ｰ ｡ ｲ ｡ ｾ ｡ ｯ que tornaa feti-
che facilmente acessfvel,para que 0 sujeito possa fazer usa
dele de sua pr6pria maneirae estabelece-loem uma ordem
de coisasque a libera de qualquer ｳ ｵ ｢ ｯ ｲ ､ ｩ ｮ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｂ Ｎ Ｂ

A estrategiametontmicaproduza significanteda mimica
colonial como a afetodo hibridismo- simultaneamenteum
modo de ｡ ｰ ｲ ｯ ｰ ｲ ｩ ｡ ｾ ｡ ｯ e de resistencia,do disciplinado para
a desejante.Como objeto discriminado,a metonimiada pre-
senc;ase torna 0 suporte de urn voyeurismo autoritario , para
melhorexibir a olho do poder.Depois,quandoa ､ｩｳ｣ｲｩｭｩｮ｡ｾ｡ｯ

se transforma na asserc;aodo hibrido, a insignia da autoridade
se torna uma mascara, urn arremedo. Ap6s a nossaexperiencia
com a interrogac;ao nativa, e diffcil concordar inteiramente
com Fanonque a ｯｰｾ｡ｯ psiquicae a de "virar branco au
desaparecer".30 Existe a terceira escolha, a mais ambivalente:
a camuflagem, a mfmica, peles negras/mascarasbrancas.
Lacan escreve:

A mimica revela alga na medida em que e distinto do que
poderia ser chamado urn si mesmoque est;i pOl' Wis. a efeito

da mimica e a camuflagem, no sentido estritamente tecnico.
Nao se trata de se harmonizar com 0 fundo, mas contra urn
fundo mosqueado,ser tambem mosqueado- exatamemecomo
a tecnica da camuflagem praticada na guerra dos homens..H

Lido comoa pantomimado mimetismo,a relatade Anund
Messehemergecomo uma questaoda autoridadecolonial,
um ･ ｳ ｰ ｡ ｾ ｯ agonistico.Na medida em que a discursaeuma
forma defensivade guerra, a mfmica marca aquelesmomentos
de desobedienciacivil dentroda disciplina da civilidade: sig-
nos de resistenciaespetacular.E at que as palavrasdo se-
nhor tornam-sea lugar do hibridismo - a signa belico, su-
balterno,do nativo -, eai que podemosnao apenasler nas
entrelinhas, mas ate tentar mudar a realidade frequentemente
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coercitiva que elas tao lucidamente contem. E com a estranha
nafaade umahist6riahfbridaque desejaterminarestecapitulo.

Apesarda camprovafaamiraculasade Anund Messeh,"as
cristaos nativos nunca foram rnais do que meros fantasmas",
comoescreveuJ. A. Duboisem 1815,depaisde vinte e cinco
anas em Madras. Seu ardilasaestadaparcial the causava
especialapreensaa

pois, ao ｡ ｢ ｲ ｡ ｾ ｡ ｲ a religiao crista, elesnunca renunciam inteira-
mente a suas ｳ ｵ ｰ ･ ｲ ｳ ｴ ｩ ｾ Ｖ ･ ｳ Ｌ para as quais conservam uma incli-
ｮ ｡ ｾ ｡ ｯ secreta... nao existe nenhum cristao entre estesindianos
sem fingimento au disfarce.

(MR, navembro de 1816, p.212)

E quantaaa discursonativo' Quemsabera?

o Reverenclo Mr. Corrie, 0 rnais eminente dos Evangelistas
Indianos, advertia que

ate serem submetidos ao Governo Ingles, eles nao estavam
acostumadosa declarar em publico sua pr6pria postura... Essa
atitude permanece, ate cefto ponto, nos convertidos.

(MIl, mar,o de 1816, p.106-107l

o ArquidiacanoPotts,ao passara cargoparaa ReverendaJ. P.
Sperchneiderem julha de 1818,estavaaindamais preocupado:

Se lhes fazemos vel' seus grosseiros e desprezlveis equivocos
acerca da natureza e da vontade de Deus ou as monstruosi-
dades de sua teologia fabulosa, eles escapolemtalvez com
uma civilidade dissimulada ou com urn displicente proverbio
popular.

(MR, setembro de 1818, p.375)

Tera sido nesseespirito de civilidade dissimuladaque as
cristaos nativos se esquivaram par tanto tempo de Anund
Messehe depois,amenfaodo batismo,desculparam-sepoli-
damente:"Agora temosde ir paracasafazera colheita... talvez
no ana que vern possamosvoltar a Meerut."
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Equal ea importanciada Biblia? Quemsabera?

Tres anos antesde as cristaos nativos terem recebido a
Biblia em Hurdwar, um mestre-escolade nome Sandappan
escreviado sui da India, peclindo uma Bfblia:

Rev. Fr., tenha piedadede mim. Sou, entre tantos miseraveis
que suplicam pelas Sagradas Escrituras,0 mais suplicantedos
miseraveis.A generosidadedos doadoresdessetesouro e tao
grande,pelo que sei, que este livro e lido ate em mercadosde
arroz e sal.

(MR, junho de 1813, p.221-222)

Mas em 1817, no mesmoanaclo milagre nasproximidades
de Delhi, um missionariobastanteexperienteescreveu,con-
sideravelmenteirritado:

E no entanto,lOdos g05ta111de ganharuma Bfblia. Par que?-
para passa-Iaadiantecomo curiosidadepar uns pOll cos pais-
sas,au usa-lacomo papel velho... Algumas foram trocadasnos
mercados... Se estasｯ ｢ ｳ ･ ｲ ｶ ｡ ｾ Ｖ ･ ｳ forem de algum modo dig-
nas de fe, entaouma ､ ｩ Ｕ ｴ ｲ ｩ ｢ ｵ ｩ ｾ ｡ ｯ indiscriminadadas escrituras
a qualqucrurn que diga que desejauma Bfblia podeser poueo
menosdo que perdade tempo, desperdfciode dinheiro e de
expectativas.Pois, quando0 publico e informado de que (an-
tas Bfblias foram distribufdas,espera-seter logo notkia de um
numero correspondentede convers6es.

(MR, maio de 1817, p.186)
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c A p T u L o VII

i

Comopodea menteapreenderurn paiscomoeste?Gerat;6es
de invasorestentararnfaze-la,maspermanecemexilados.As
cieladesimportantesqueconstroemsaoapenasrefugios;SUllS

brigas,0 mal-estarde homensquenaoconseguemachar0

caminhodecasa.A india cooheceseudesconforto... Ela chama
"Venham"com suascentenasde bocas,por meiode objctos

ridfculose augustos.Masvenhama que?Ela jamaisdefiniu. Ela
oaoe umapromessa,56 urn chamada.

E. M. Forster, A Passageto India I

o Falo de queeu disseque0 efeito cia interpretat;aoeisolarno
sujeitourn cerne,urn kern, parausaf0 tennade Freud,de nao-

senso,oaoquerdizer quea interpretat;aosejaem si nonsense.

JacquesLacan, "The Field of the Other"Z

I

Hi umaconspira,aode sHeneioem tomo da vercladecolonial,
o que querque issoseja.Porvolta da viradado seculoemerge
um silencio mftico, poderoso,nas narrativas do imperio:
aquilo que Sir Alfred Lyall denominou"fazer 0 nossoimpe-
rialismo em silencio", queCarlyle celebroucomoa "sabedoria
do Realizivel - Contemplai0 pouco eloqiienteBrindley... ele
acorrentouos mares em uma s6 cadeia", e que Kipling
corporificou, com a maior eloqi.iencia, na figura de Cecil
Rhodes- "Na,oes, e nao palavras,ele uniu para provar!
Sua fe diante da multiclao."3 Por volta da mesmaepoca,
daquelesrecantosobscurosda Terra, vern um outro e mais
sinistro silencio que emite uma "alteridade"arcaicacolonial,



I

I

I

que fala atravesde enigmas,obliterandoos nomespr6prios
e as lugares pr6prios. E urn silencio que transfonna 0 triunfalismo
imperial no testemunhoda confusaocolonial; aquelesque
GliVern a seu eco perdem suas mem6rias hist6ricas. Esta ea
Voz da literatura do primeiro modernismo "colonial" I cuja
complexa memoria cultural seconstr6i na fina tensaoentre 0

melanc6licodesterrodo novelistamodernoe a sabedoriade
urn veneravel cootador de hist6rias, cujo offcio nao 0 leva
alem dos limites de seu pr6prio povo-' Em a ｃｯｲ｡ｾｩｩｯ das
Trevas, de Conrad, Marlow procura a Voz de Kurtz, suas
palavras,"um fachocle luz ou a correnteenganosado ｣ ｯ ｲ ｡ ｾ ｡ ｯ de
uma escuridao impenetd.vel" e, nessabusca, ele perde "0 que
estana ohra - a chancede seencontrar".'Restam-lheaquelas
duas palavras inoperaveis, "0 Horror, 0 Horror!" Nostromo
embarca na mais desesperadamissaode sua vida com a prata
atadapor seguranpem torno de seu ｰ ･ ｳ ｣ ｯ ｾ ｯ Ｌ "para que se
passafalar disso quando as crianc;as crescereme as adultos
ficarem velhos", para ser depois traido e repreendidono
silencio da GrandeIsabel, zombadopelo grito de morte da
coruja "Ya-acabo! Ya-acabo! acabou,acabou"6 E Aziz, em
Passagempara a india, que parte lepido, mas nao menos
desesperadamente,para seu pique-nique anglo-indiano nas
cavernas de Marabar, e cruelmente derrotado pelo eco do
Kawa Dol: "Bum, a-bume 0 som,pelo menoscomo 0 alfabeto
humanopocle expressa-lo... se se falassemsilenciosnaquele
lugar au sedeclamassempoemassublimes, 0 comentario seria
o mesmoo-bum."7

A medida que urn silencio estranhamenterepete 0 outro,
o signo da identidaclee cia realidadeencontradona obra do
imperio e lentamentedesfeito.Eric Stokes,em ThePolitical
IdeasofEnglish Imperialism [As Ideias Politicasclo Imperia-
lismo Ingles]," clescrevea missaoda obra- aquelemeio de
reconhecimentopara 0 sujeito colonial - como Uln aspecto
distintivo da menteimperialistaque, desde 0 infcio clo seculo
dezenove,efetuou"a transferenciada ･ ｭ ｯ ｾ ｡ ｯ religiosapara
prop6sitos seculares". Mas essa transferencia de afeto e
objeta nunca econseguidasemperturba\=ao, semurn deslo-
camentona ｲ ･ ｰ ｲ ･ ｳ ･ ｮ ｴ ｡ ｾ ｡ ｯ da pr6pria obra do imperio. A
buscacompulsivade Marlow paraquelesfamososrebites,para
continuar a obra, para tampar 0 rombo, cia lugar aprocura
compulsiva pela Voz, as palavras que estao semi-esquecidas,
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recobertas pela mentira, repetidas. Kurtz e apenasuma palavra,
nao a homem com a nOtne; Marlowe s6 um nome, perdido
no jogo narrativo, no "extraordinario carater sugestivo de
palavras ouvidas em sonhos, de express6espronunciadas
em pesadelos".'

o que emergeda dispersaoda obra ea linguagemde um
nonsensecolonial que deslocaaquelasdualidadesem que 0

･ｳｰ｡ｾｯ colonial e tradicionalmentedividido: natureza/cultura,
caos/eivilidade.O-bum ou 0 grito de morte da coruja - 0

horror destas palavrasl - nao sao descric;;:6es naturalizadas au
primitivistas da "outridade" colonial; elas sao as inscric;;:6es de
um incerto sileneiocolonial que zombada ｡ ｴ ｵ ｡ ｾ ｡ ｯ social da
linguagem com seu nao-senso,que desconcertaas verismos
comunicaveisda cultura com sua reeusaa traduzir. Essessigni-
ficantes hibridos sao as ｩ ｮ ｳ ｩ ｮ ｵ ｡ ｾ Ｖ ･ ｳ da alteridade colonial
que Forsterdescrevetao bem nos apelosda India aos con-
quistadores:"Ela chama 'Venham'... Mas venhama que? Ela
nunea definiu. Ela nao e uma promessa, s6 um apelo."lo E a
partir desse incerto convite a interpretac;;:ao, a partir clessa
questaode desejo,que 0 eco de uma outra perguntasignifi-
eativa pode ser ouvida indistintamente, a pergunta de Lacan
sobrea ｡ｬｩ･ｮ｡ｾ｡ｯ do sujeitono Outro: "Ele me diz isto, mas0

que eque ele quer?"!!

"Yacabo' Yacabo' Acabou... acabou": estaspalavrasnao
representam0 lugar replenoda diversidadecultural, massim
coloeam-seno ponto de "esmaecimento" cia eultura. Etas
exp6ern a alienac;;:ao entre 0 mito transformacional da cultura
como linguagemda universalidadee ｧ･ｮ･ｲ｡ｬｩｺ｡ｾ｡ｯ social, e
sua ｦ ｵ ｮ ｾ ｡ ｯ tr6pica como Ｂ ｴ ｲ ｡ ､ ｵ ｾ ｡ ｯ Ｂ repetidade incomensu-
raveis nfveis de vida e significado. A articulac;;:ao do nonsense
e 0 reconhecimentode um ansiosolugar contraclit6rio entre
o hurnano e 0 nao-humano, entre 0 sensoe 0 nao-senso.
Neste sentido, essessignificantes"sem senso" eolocama questao
cia escolha cultural em termos similares ao vel lacaniano,
entre 0 ser e 0 significado, entre 0 sujeito e 0 outro, "nem utn
nem outro". Nem, em nossostermos, "obra" nem "palavra",
mas preeisamentea obra da palavracolonial que deixa, por
exemplo,a superfieiedeNostromocobertade detritosdeprata
- urn feitic;;:o, diz Emilia; urn mau agouro, nas palavras de
Nostromo; e Gould silencia-separa sempre. Fragmentose
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vestfgios de prata relatam a hist6ria que nunca chega a ser
totalmente 0 sonho nardsico, dinastico, da democracia imperial,
nem a demandabanaldo CapitaoMitchell por uma narrativa
de "acontecimentos hist6ricos".

A obrada palavrainterferena questaoda assimila,aotrans-
parente de significados transculturais em urn signa unitario
de cultura "humana". No intervalo da cultura, no ponto de
sua articula,aoda identidadeou da perceptibilidade,vem a
questaoda significa,ao.Esta nao eapenasuma questaode
linguagem;e a questaoda representa,aoda diferenp pela
cultura - modos, palavras, rituais, habitos, tempo - inscrita
semum sujeito transcendenteque sabe, fora de uma memoria
social mimetica, atraves do cerne - a-bum - do nao-senso.0
queserada identidadecultural, da habilidadede par a palavra
certa no lugar certo no momenta certo, quando ela atravessa
a nao-sensocolonial?

Essa questao interfere na linguagem do relativismo, em
que geralmentese descartaa diferen,acultural como sendo
uma especiede naturalismo etico, urn caso de diversidade
cultural. "Uma culturacompletamenteindividual ena melhor
das hip6teses algo raro", escreve Bernard Wilian1s em sua
interessanteobra, EthicsandtheLimits ofPhilosophy[A Etica
e os Limites da Filosofial.12 Todavia, argumentaele, a pr6-
pria estrutura do pensamentoetico procura aplicar seusprin-
dpios ao mundo inteiro. Seu conceito de urn "relativismo da
distancia", que e subscrito pOl' uma visao epistemol6gicada
sociedadecOlno urn todo determinado, procura inscrever a
totalidade de outras culturas em uma narrativa realista e con-
creta que deve se prevenir, aconselhaele, contra a fantasia
da proje,ao.Certamente,no entanto, 0 proprio projeto do
naturalismo etico au do relativismo cultural e instigado pre-
cisamentepela repetldaamea,ada perda de um "mundo
teleologicamentesignificativo", e ea compensa,aodaquela
perdana proje,aoou introje,aoquese torna entaoa basede
seu julgamento etico. Das Inargens de seu texto, Williams faz,
entre parenteses,uma perguntanao dissimilar a da fndia cle
Forsterou it do sujeitode Lacan: "0 que querdizer na verda-
de essaconversade proje,ao[no melo do naturalismoJ?Qual
ea tela?" Ele nao da resposta.
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A enuncia<;aoproblematicada diferen<;acultural torna-se,
no discurso do relativismo, 0 problema perspectivoda
distanciatemporale espacial.A amea<;ada "perda" de sentido
na interpreta<;aotranscultural,que e tanto um problemada
estruturado significantecomo uma questaode c6digoscul-
turais (a experienciade Gutras culturas), torna-se entaD urn
projeto hermeneutico para a ｲ･ｳｴ｡ｵｲ｡ｾ｡ｯ da "essencia" cultural
ou da autenticidade.A questaoda interpreta<;aono discurso
cultural colonial nao e, no entanto,um problemaepistemo-
l6gico queemergeporqueos objetoscoloniaisse apresentam
ante(e antesde) 0 olho do sujeito em uma diversidadedes-
concertante. Nem e simplesmente uma briga entre culturas
holisticaspre-constituidas,que contemdentrode si os c6di-
gos pelosquaispodemser legitimamentelidas. A questaoda
diferen<;acultural, como eu pretendocoloca-la, nao e 0 que
Adela Questedcuriosamenteidentificou como uma "dificul-
dadeanglo-indiana",um problemacausadopela pluralidade
cultural e, para 0 qual, em seu entender, a unica resposta
poderiaser a nega<;aoda diferencia<;aocultural em um uni-
versalismo etico: "E por isso que aspiro a 'religiao universal'
de Akbar ou a algo equivalentepara manter-medecentee
sensata."13A diferen<;a cultural, como vivenciadapor Adela
no nonsensedas cavernas de Marabar, naG ea aquisic;ao au
aCUlnulac;ao de urn saber cultural adicional; e a momentos3,
embora momentanea, extinc;ao do objeto de cultura reconhe-
dvel no perturbado artiffcio de sua significac;ao, oa extremi-
dadeda experiencia.

o que aconteceunas cavernasde Marabar? Lti, a perda da
narrativa da pluralidade cultural; lei, a implausibilidadeda
conversac;aoe da comensurabilidadej la, a encenaC;aode urn
presente colonial estranho, que nao pode ser resolvido, uma
dificuldade anglo-indiana,que se repete, mas nunca e ela
mesmacOtnpletamente representada: "Venham .. , Mas venham
a que?" - lembrem-sedo chamadoda India. Aziz e incura-
velmente impreciso a respeito dos acontecimentosporque
cle esensivel,porquea perguntade Adela sobrea poligamia
tem de serafastadade suamente.Adela, tentandoobsessiva-
mente reOetir acerca do incidente, somatiza a experiencia em
narrativas repetidas, histericas. Seu corpo, como a de Sao
Sebastiao,esta coberto por colonias de espinhosde cactus;
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sua menteque tenta recusara corpo - dela, dele - volta a
ele obsessivamente:"Entao, tudo se transferiuparaa superflcie
do meu corpo... Ele nunca chegou realmentea tocar-me...
Tudo pareceurn disparate... uma especiede sombra." E a
camarade ecosda memoria:

"Que gracinhade oriental... beleza,cabelo denso,bela pele...
nao havia nada de nomade no sanguedela... ele poderia
atrair mulheresde sua pr6pria rar;a e nivel social: Voce tem
uma esposaou muitas?... Malditos ingleses, meslllo no que
tem de melhor", diz de.. , "Eu me lembro, \embro-mede tel'
arranhadoa paredecom minha unha para produzir 0 eeo..."
diz ela... E entao 0 eeo... "O-bum".11

Nesta performancedo texto, tentei articular a desordem
enunciat6riado presentecolonial, a escrita da diferenc;acul-
tural. Ela consistena encenac;aodo significante colonial na
incertezanarrativa do entre-lugarda cultura: entre signa e
significante,nemum nema outro, nemsexualidadenem ras;:a,
nem, si!nplestnente,memorianem desejo.0 intervalo articu-
lado que estou tentandodescreveresta bern delineadona
colocac;aoou espacializac;aoque Derrida faz do himen. No
contextodo jogo incomumda memoriacultural e do desejo
colonial nas cavernasde Marabar, as palavrasde Derrida
ecoan1estranhamente.

Nao e nem desejo oem prazer, mas algo iotermediario. Nem
futuro nem presente,mas 0 intermedio.E 0 himen que deseja
sonhosde perfurar;ao,de romper em um ato de violencia que
e (ao mesmotempoou em algum ponto intcrmediario)arnor e
assassinate.Seurn deleschegasse a aeonteeer,naohaveriahimen...
E uma operar;aoque tanto serneiaa eonfusaoentre opostos
comotambemse eoloeaentreos opostos"a uma s6 vez",IS

E uma indecidibilidadeque surgede uma certasubstituic;ao
culturalistaque Derrida descrevecomo 0 anti-etnocentrismo
pensando-secomo etnocentrismo,enquanto"impoe silencio-
samenteseusconceitos-padraode faia e escrita",16
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Na linguagemepistemologicada ､ ･ ｳ ｣ ｲ ｩ ｾ ｡ ｯ cultural, a objeto
da cultura vern a ser inscrito em urn processo que Richard
Rorty descrevecomoaquelaconfusaoentrejustificativa e expli-
｣ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｌ a prioridade do conhecimento"de" sabrea conheci-
mento "de que": a prioridadeda ｲ ･ ｬ ｡ ｾ ｡ ｯ visual entrepessoase
objetossabrea ｲ･ｬ｡ｾ｡ｯ textual justificatoriaentre ｰ ｲ ｯ ｰ ｯ ｳ ｩ ｾ Ｖ ･ ｳ Ｎ

Eprecisamenteessaprioridadedo olho sabrea ｩｮｳ｣ｲｩｾ｡ｯＬ au da
Voz sabre a escrita, que insiste na "imagem" do conhecimento
como confrontac;ao entre 0 eu e a objeto de crenc;a vista atraves
do espelhoda Natureza.Essavisibilidade epistemologicarecusa
a metonfmia do momento colonial, pais sua narrativa de conhe-
cimentos culturais ambivalentes, hfbridos - nem "urn" nem
"outro" - esta etnocentricamenteelidida na busca pela comen-
surabilidadecultural, como descreveRorty: "Ser racional e
descobrir a conjunto de termos apropriadospara as quais
tadas as cootribuic;6es deveriam scr traduzidas se sepretende
tornar posslvel a acordo."17 E tal acordo leva inevitavelmente
a uma transparenciada cultura que deveserpensadafora da
ｳ ｩ ｧ ｮ ｩ ｦ ｩ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ da diferenp- a que ErnestGellnersimplistica-
mente resolveu, em sua recente obra sabre 0 relativismo, como
a diversidade do hornem em urn mundo unita-rio. Urn mundo
que,se lido como "palavra" no trechoque se segue,ilustra a
impossibilidadede significar, no interior de sua linguagem
avaliativa, as valores da anterioridadee da alteridadeque
randaro 0 nao-sensocolonial.

Gellner escreve:

Assumir a regularidade da natureza, a natureza sistematica do
mundo, nao porque ela e demonstravel, mas porque tudo 0

que elude esseprincipia tambem elude 0 conhecimento real;
se existe de fato a possibilidade do conhecimento cumulativo
e comunicavel, 0 principia de ordenac;;ao deve ser aplicado a
ele... Explicac;;oes assimetricas, idiossincraticas, sao desprovidas
de valor - nao sao explicac;;6es.18

E a horizonte cia holismo, ao qual aspira a autoridade
cultural, que e tornado ambivalente no significante colonial.
Para dizer de forma sucinta, ele transforma 0 "entre" ､ｩ｡ｨｾｴｩ｣ｯ

da estrutura disciplinar da cultura - entremotivos conscientes
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e inconscientes, entre categorias nativas e racionalizayoes
conscientes, entre pequenos atos e grandes ｴ ｲ ｡ ､ ｩ ｾ Ｖ ･ ｳ Ｌ nas
palavrasde JamesBoonl9

- em algo mais pr6ximo do entre
de Derrida, que disseminaa confusaoentre opostose coloca-se
ao mesmo tempo entre as ｯｰｯｳｩｾＶ･ｳＮ 0 significante colonial
- nem urn nem outro - e, no entanto, urn ato de significa-
ｾ ｡ ｯ ambivalente,dividindo literalmentea diferenp entreas
ｯ ｰ ｯ ｳ ｩ ｾ Ｖ ･ ｳ ou polaridades binarias atraves das quais pensa-
mas a ｣ｉｩｦ･ｲ･ｮｾ｡ cultural. E no ato enunciat6rio cla cisao
que 0 significantecolonial cria suasestrategiasde diferen-
｣ ｩ ｡ ｾ ｡ ｯ que produzemuma indecidibilidadeentre contrarios
ou ｯ ｰ ｯ ｳ ｩ ｾ Ｖ ･ ｳ Ｎ

As "sinapsessimb6Iicas"20de Marshall Sahlinsproduzem
､ ｩ ｦ ･ ｲ ･ ｮ ｣ ｩ ｡ ｾ Ｖ ･ ｳ hom610gasna ｣ ｯ ｮ ｪ ｵ ｮ ｾ ｡ ｯ de ｯ ｰ ｯ ｳ ｩ ｾ Ｖ ･ ｳ de
diferentes pIanos culturais. Os operadoresculturais de
JamesBoon produzem0 efeito Traviata - quando0 Amato
del Passatose transformano sublimeduetoGrandio- como
urn momento que relembra, em suas palavras, a genesecla
ｳｩｧｮｩｦｩ｣｡ｾ｡ｯＮ Eum I110mentoque combina os fones certos com
o sistemada linguagem, produzindo, a partir de diferentes
ordens ou ｯ ｰ ｯ ｳ ｩ ｾ Ｖ ･ ｳ Ｌ uma explosao de significancia trans-
referencial na performance cultural "em andamento". Nessas
duas influentes teorias do conceito-cultura, a generalizabili-
dade[generalizability] cultural eeficientena medidaemque
a ､ｩｦ･ｲ･ｮ｣ｩ｡ｾ｡ｯ e hom610ga,a geneseda ｳ ｩ ｧ ｮ ｩ ｦ ｩ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ relem-
bradana performanceda trans-referencia.

o que sugeri acima, com relayao ao significante cultural
colonial, e precisamente a perda radical dessa montagem
hom610gaou diali'tica de partee todo, metaforae metonfmia.
Em vez de uma trans-referenda, ha urn eficiente e produtivo
corte transversal atraves dos lugares cia significancia social
que apagaa ｮｯｾ｡ｯ dialetica, disciplinar, de referenciae
relevancia cultural. E nessesentido que as palavrase as
cenasde nonsenseculturalmente inassimilaveis,com as quais
comecei- 0 Horror, 0 Horror, a grito de morte da coruja, as
cavernasde Marabar - suturam a texto colonial em urn tempo
e em uma verdade hfbridos que sobrevivem e subvertem as
ｧ･ｮ･ｲ｡ｬｩｺ｡ｾＶ･ｳ cia literatura e da hist6ria. E para a ambiva-
lencia do presente colonial em andamento e suas articula-
ｾ Ｖ ･ ｳ contradit6riasde poder e sabercultural que pretendo
voltar-me agora.
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III

A ambivalencia enunciat6ria da cultura colonial nao pode,

naturahnente, ser derivada diretamente da Ｂ ｰ ｵ ｬ ｳ ｡ ｾ ｡ ｯ temporal"
do significante;a regra do imperio nao deveser alegorizada
no desregramento da escrita. Ha, no entanto, um modo de
enunciac;ao que eeoa atraves dos aoais da hist6ria colonial
indiana do seculo dezenove,oode uma estranha Figura dis-
cursiva de indecidibilidadesurge no interior da autoridade
cultural, entre a saber da cultura e 0 costume do pader. :E
uma ｮ ･ ｧ ｡ ｾ ｡ ｯ do momenta da Traviata; e urn momenta em
que a impossibilidadede nomear a diferenp da cultura
colonial aliena, em sua propria forma de articulac;ao, as
ideais culturais colonialistas de progresso, devoc;ao, raciona-
lidade e ordem.

Este modo de enuncia,aoe ouvido no paradoxacentral
da educac;aoe conversac;aomissionarias, oa monumental abra
de AlexanderDuff, A india easMissi5esda india (1839): "Nao
enviem para di homens compassivQs, pais voces logo partirao

seus｣ ｯ ｲ ｡ ｾ ｯ ･ ｳ ｩ nao enviem homenscompassivospara ca, onde
milh6es perecempor falta de conhecimento."21 Ele podeser
ouvido no momentaaporeticoda RedeLecturede Sir Henry
Maine (1875)e maisumavez emsuacontribui,aoparaa com-
pleto volume comemorativode Humphry Ward sabre a
reinado da Rainha Vitoria:

Como de fato foi dito, os mandatarios britanicos da India sao
como homens condenados a manter 0 horario correto em duas
longitudes ao mesmo tempo. No entanto, essa posi<;:ao parado-
xal tern de ser aceita na mais extraordinaria das experiencias, 0

Governo Britanico da India, 0 governo virtualmente desp6tico
de uma colonia exercido por um povo livre. 22

o paradoxae finalmenteexpostoparcompletono importante
ensaiode FitzjamesStephenssabre"Os Fundamentosdo
Governoda India", em sua oposi,aoao Projeto de Lei Ibert
- Ulna oportunidade que ele usa para atacar a ｡､ｭｩｮｩｳｴｲ｡ｾ｡ｯ

utilitarista e liberal da India.
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Um barril de p61vora pode ser inofensivo ou pode explodir,
mas nao se pode treina-Io para scr um combustiveI domcstico
explodindopedacinhosdele. Como e posslvelensinara grandes
massasde pessoasque elas podemse sentir bastanteinsatisfeitas
com 0 dominio estrangeiro,mas nao muito; que elas devem
expressarseu descontentamentoem palavrase em votos, mas
nao cm atos; que elas deveriam exigi I' dele esta rdorma ou
aquela (que elas nao emendemnem pOI' ela se imeressam),
mas de modo algum insurgir-secontra a dominador.23

Essas ｡ ｦ ｩ ｲ ｭ ｡ ｾ Ｖ ･ ｳ nao podem ser pastasde lado como
duplicidadeimperialista;e, na verdade,seu reconhecimento
desesperadode uma aporia na ｩ ｮ ｳ ｣ ｲ ｩ ｾ ｡ ｯ do imperio que as
torna notaveis. E sua ｲ ･ ｰ ｲ ･ ｳ ･ ｮ ｴ ｡ ｾ ｡ ｯ de uma cefta escrita
incertano discursoanamalodo "presente"cia governamenta-
Iidade colonial que e de interessepara mlm. E nao apenas
para nlim, Isto porqueessesenunciadosrepresentam0 que
eu consideroaquelearimo de segundo,aquelatemporalidade
ambivalentequedemonstraa mudanpdo evolucionismopara
a difusionismo no discurso culturalista da governamentali-
dade colonial; uma ambiguidadeque articula as metodos
normalmenteopostosdos utilitaristas e dos comparalivistas
no debatede meadosdo seculodezenovesabrea "progresso"
e a estrategiacultural colonial. De acordocomJohnBurrow,
essaambivalenciaera notavelmenterepresentativacia gover-
nanpcultural pais, comoele escreveem EvolutionandSociety
[A ｅｶｯｬｵｾ｡ｯ e a Sociedadel,

quandoqueremenfatizar 0 fato da continuidade,a similarida-
de entre instituir;6es barbarase as do passado,ou mesmodo
presente,europeu,falam em termosevolucionarios.Mas, quase
com a mesmafrequencia,falam em termos de lima dicotomia
direta: estatutoe contrato, progressistae nao-progressista,
barbaroe civilizado.2-

1

Nessesenunciadoshist6ricos gnamicos, e todavia
cruciais, estaocolocadasas margenscia ideia disciplinar
de cultura encenadano cenariocolonial: britanicos/lndia,
Nostromo, a-bum - cada nomea<;aocultural representaa
impossibilidadeda identidadetransculturalau das sinapses
simb6licas;a cadavez se repetea incompletudeda ｴ ｲ ｡ ､ ｵ ｾ ｡ ｯ Ｎ

E essafigura de duvida que ronda a ｮｯｭ･｡ｾ｡ｯ da India par
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Henry Maine: em seu ensaiosobrea Ｂｏ｢ｳ･ｲｶ｡ｾ｡ｯ da fndia",
a fndia e uma figura de profunda incertezaintelectual e de
ambivalenciagovernamental.

Se a India euma reprodw;;ao cia origem ariana caroum, no
discursode Maine ela e tambemuma perpetua ｲ ･ ｰ ･ ｴ ｩ ｾ ｡ ｯ
daquelaorigemcomovestigiodo passado;seaquelevestigio
da fndia e 0 sfmbolo de um passadoarcaico,ele e tambem0

significanteda ｰ ｲ ｯ ､ ｵ ｾ ｡ ｯ de um passado-no-presentediscur-
sivQ; se a India e 0 objeto iminente do conhecimentoteorico
classico,a India e tambem 0 signa de sua dispersaono exer-
dcio do poder;sea fndia e aequivalenciametaf6rica,autori-
zando a ｡ｰｲｯｰｲｩ｡ｾ｡ｯ e ｮ｡ｴｵｲ｡ｬｩｺ｡ｾ｡ｯ de outras culturas,
entao a India e tambem 0 processorepetitivo de metoolrnia
reconhecido apenas em seus vestfgios que sao, ao mesma
tempo,os signosda ｰ ･ ｲ ｴ ｵ ｲ ｢ ｡ ｾ ｡ ｯ e os suponesda autoridade
colonial. Se a fndia e 0 simbolo originario da autoridade
colonial, ela e 0 signo de uma dispersaona ｡ ｲ ｴ ｩ ｣ ｵ ｬ ｡ ｾ ｡ ｯ do
saber autoritarioj se a India euma realidade r(mica, a India e
tambem a ruina do tempo; se a India ea sementecia vida,
a India eurn monumento amorte. A India ea geras;:ao perpe-
tua de um passado-presenteque e 0 tempo perturbador,
incerto, da intervens;:ao colonial e cia verdade ambivalente
de sua eouocias;:ao.

Essesmomentosde indecidibilidade nao devem ser
vistos apenascomo ｣ ｯ ｮ ｴ ｲ ｡ ､ ｩ ｾ Ｖ ･ ｳ da ideia ou da ideologiado
imperio. Eles nao efetuam uma repressao sintomatica cia
､ｯｭｩｮ｡ｾ｡ｯ ou do desejo que sera mais adiantenegadaou
circulara sem cessarno abandono de uma narrativa identifi-
cat6ria.Tais ･ ｮ ｵ ｮ ｣ ｩ ｡ ｾ Ｖ ･ ｳ da ､ ｩ ｦ ･ ｲ ･ ｮ ｾ ｡ colonial da culturaestao
mais pr6ximas em espfrito ao que Foucault descreveu, em
pinceladasrapidas,masde forma sugestiva,como a repetibi-
lidade material da afirmativa. No meu modo de entender0

conceito - e trata-se de minha reconstrus;:ao tendenciosa-
ele euma insistencia na superficiedeemergenciaque estrutura
o presentede sua ･ ｮ ｵ ｮ ｣ ｩ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｚ 0 hist6rico detido do lado de
fora da hermeneutica do historicismo; 0 sentido apreendido
nao em relas;:ao a algum nao-dito au polissemia, mas em sua
ｰ ｲ ｯ ､ ｵ ｾ ｡ ｯ de uma autoridadepara diferenciar. a significado
da afirmativa nao e nem sintomatico nem aleg6rico. E urn
estatutoda autoridadedo sujeito, um presenteperformativo
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no qual a afirmativa se torna ao mesmo tempo apropriada e
objeto de ｡ ｰ ｲ ｯ ｰ ｲ ｩ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｌ repetivel, raz05vel, urn instrumcnto
do desejo, as elementosde uma estrategia.Tal repeti,ao
estrategicano nivel enunciativo nao requer simplesmentelima
analise formal, nem lima ｩ ｮ ｶ ･ ｳ ｴ ｩ ｧ ｡ ｾ ｡ ｯ semantica e nem mesmo
uma ｣ ｯ ｭ ｰ ｲ ｯ ｶ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｌ mas - e aqui eu cito - "a analise das
rela,besentrea afirmativa e asespa,osda diferencia,ao,nos
quais a propria afirmativa revela as diferen<;as"," A repetibi-
lidade, em meus termos, esemprea ｲ･ｰ･ｴｩｾ｡ｯ no pr6prio ato
da enuncia,ao,algadiferente,uma diferen,aqueeum pouco
estranha,como Foucaultvem a definir a representabilidade
da afinnativa: "Talvez ela seja como 0 extremamente familiar
que constantementenos escapa", escreveele, como "aquelas
famosas transparencias que, embora nada oCllltem elTI sua
densidade,naosao,no entanto,completamenteclaras.0 nivel
enunciativo emerge exatamentena sua proximidade."26

Se a principia as afirma,besde Duff, Maine e Fitzjames
Stephensaoas lugares-comunsincomunsda historia colonial
ou imperial, entao, dllplamente inscrita, sua ､ ｩ ｦ ･ ｲ ･ ｮ ｾ ｡ emerge
muito claramente nas entrelinhas, 0 intervalo temporal do
passado-presentede Maine, que so nomeari a india como
um modo de incertezadiscursiva. Da impossiblilidade de
manter 0 horario correto em duas longitudes e a incompati-
bilidade do imperio e da na,ao no discurso anomalo do
progressivismo cultural, emerge uma ambivalencia que nao
e nem a ｣ｯｮｴ･ｳｴ｡ｾ｡ｯ dascontradit6rios nem 0 antagonismoda
oposi,aodialetica. Nessesexemplosde aliena,aosocial e
discursiva nao h5 reconhecimento de senhor e escraVOj
h5 apenas a questao do senhor escravizado, do escravo
sem senhor.

a que se articula na ･ｮｵｮ｣ｩ｡ｾ｡ｯ do presente colonial
- nas entrelinhas - e uma cisao do discurso da governa-
mentalidadecultural no momentade suaenuncia,aode auto-
ridade. Este e, de acordo com Frantz Fanon, urn momento
"maniquefsta" que divide 0 ･ｳｰ｡ｾｯ colonial: lima divisao mani-
quefsta, duas zonasque se op6em, mas nao a ｳ･ｲｶｩｾｯ de uma
"unidade superior".27 As met5foras maniqueistas de Fanon
ressoam com algo da ambivalencia discursiva e afetiva que
atribuf ao nonsensearcaico da ｡ｲｴｩ｣ｵｬ｡ｾ｡ｯ cultural colonial, ao
emergir com sua extremidade significat6ria para perturbar as
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linguagensdisciplinarese a 16gica do pr6prio conceito de
cultura. "Os sfmbolos do social - a policia, os toquesde
corneta oa caserna, as desfiles militares e as bandeiras des-
fraldadas - sao a un1 56 tempo inibit6rios e estimulantes:
'Nao ousem mover-se ... Preparem-se para atacar'."28 Se
Fanon monta 0 cenario da cisao etn torno dos fetiches estra-
nhos e traumaticosdo podercolonial, Freud entao, ao des-
crever as circunstancias sociaisda cisao em seu ensaiosabre
o "Fetichismo" I ecoaa ansiedadepolftica de meus exemplos
de nonsensecolonial. "Um homem adulto", escreveFreud,
"pode experimentarum panicosemelhantequandose ergue
o bradode que0 tronoe 0 Altar estaoem perigo, e seguir-se-ao
consequ€nciasil6gicassemelhantes".29

A cisao constitui uma intrincada estrategia de defesa e
､ｩｦ･ｲ･ｮ｣ｩ｡ｾ｡ｯ no discursocolonial. Duasatitudescontradit6rias
e independenteshabitam0 mesmo lugar; uma leva emconta
a realidade, a autra esta sob a influencia de instintos que
distanciam0 ego da realidade.Isto resulta na ｰ ｲ ｯ ､ ｵ ｾ ｡ ｯ da
crenc;;a multipla e contradit6ria. 0 momenta enunciat6rio de
crenp multipla e tanto uma defesa contra a ansiedadeda
､ ｩ ｦ ･ ｲ ･ ｮ ｾ ｡ comoele mesmoprodutorde ､ ｩ ｦ ･ ｲ ･ ｮ ｣ ｩ ｡ ｾ Ｖ ･ ｳ Ｎ A cisao
e entao uma forma de incerteza e ansiedadeenunciat6rias e
intelectuais que derivam do fato de que a recusa nao e urn
mero principio de negas;:ao ou elisao; eia e uma estrategia
para a ｡ｲｴｩ｣ｵｬ｡ｾ｡ｯ de ｡ ｦ ｩ ｲ ｭ ｡ ｾ Ｖ ･ ｳ contraditoriase coevasda
｣ ｲ ･ ｮ ｾ ｡ Ｎ E a partir desse･ ｳ ｰ ｡ ｾ ｯ enunciatorio,onde0 trabalho
da ｳ ｩ ｧ ｮ ｩ ｦ ｩ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ esvazia 0 ato do significadoao articular uma
resposta-cindida- "O-bum", "horario corretoem duaslongi-
tudes"- que meustextosde nonsensecolonial e aporiaimperial
tern de negociar sua autoridade discursiva.

A ambivalencia, no momento da recusa (Verleugnung),
Freud a descreve como a vicissitude da ideia, por oposis;:aoa
vicissitude do afeto, da repressao(Verdriingung). E crucial
que se compreenda - 0 que muitas vezesnem se nota -
que 0 processode recusa,mesmoao negara visibilidade da
､ ｩ ｦ ･ ｲ ･ ｮ ｾ ｡ Ｌ produz uma estrategiapara a ｮ･ｧｯ｣ｩ｡ｾ｡ｯ dos
saberesda ､ ｩ ｦ ･ ｲ ･ ｮ ｣ ｩ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｎ Essessaberesdao sentidoao trauma
e substituem a ausenciade visibilidade. E precisamenteessa
vicissitude da ideia de cultura em sua enuncias;:ao colonial,
cultura articulada no momento de sua rasura, que da
um nao-sentidoaos significados disciplinaresda propria
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cultura - urn nao-sensocolonial, entretanto,que produz
estrategias de autoridade e resistencia culturais poderosas,
emboraambivalentes.

Ocorre, entaD, 0 que podemosdescrevercomo a estrategia
"normalizante" cia cisao discursiva, uma certa contenc;ao
anomalada ambivalenciacultural. Ela e visivel no ataque
que FitzjamesStephenfaz a indecidibilidadeda governan,a
colonial liberal e utilitarista. 0 que estruturasuaafirma,aoe
a amea,adoraprodu,aode incertezaque ronda 0 sujeito
discursivoe zombado pr6prio sUjeito liberal esclarecidoda
cultura. Mas a amea,ada falta de sentido,a volta ao caos,e
necessariapara manter a vigilancia do Trona e do Altar; e
tambemnecessariapararefor,ara beligeranciada civiliza,ao
britanica, que, casa queira meSilla tef credibilidade, como
escreveFitzjames Stephens,naG cleve se esquivar a assen;ao
aberta, sem concess6es,direta, cia anomalia do governo bri-
tanicoda India. Essaanomaliainsoluvel preocupoua opiniao
esclarecidadurantetodo 0 seculodezenove;nas palavrasde
Mill, "0 governode urn povo por si mesmotern urn significado
e uma realidade;porem, isto de urn povo sergovernadopor
outro naG existe e nao poele existir" ,3D A assen;:aoaberta do
anomaloproduza escolhacultural impossivel entre a civil i-
zac;ao au a amear;a do caos- uma au Dutra - enquanto a
escolhadiscursiva requer continuamente as duas e a prMica do
pader e representada, embora novamente de modo anomalo,
como "a governo virtualmente desp6tico de uma colonia par
urn pova livre" - mais uma vez, nem uma coisa nem outra.

N

Seessarna tradu,aodo poderdemocraticorepetea "anomalia"
da autoridadecolonial - 0 espa,ocolonial semnomepr6prio
- entaoa pedagogiaevangelicada decadade 1830 trans-
farma a "incerteza intelectual" entre a Blblia e 0 Hindulsmo
em uma estrategia anomala de interpelar;aa. Com a instituir;ao
do que foi denominado"0 sistemaintelectual"em 1829, nas
escolasmissionariasde Bengala,desenvolveu-seurn modode
instru,aoqueestabeleceu- de acordocom nossomodeloda
cisao do discursocolonial - textualidadescontradit6riase
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independentesde ､ ･ ｶ ｯ ｾ ｡ ｯ crista e idolatria paga,de modo a
eriar entreelas,em uma ､ ｵ ｰ ｬ ｩ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ estranha,a indecidibilidade.
Era uma incertezaentreverdadee falsidadecujo prop6sito
declaradoera a conversao,mas cuja estrategiadiscursivae
politica era a ｰｲｯ､ｵｾ｡ｯ da duvida - nao simplesmenteuma
duvida quanta ao conteudode ｣ ｲ ･ ｮ ｾ ｡ ｳ Ｌ masUffia d(lvida, au

uma incerteza,no local nativo cia enunciac;;:ao,no momento
da demandado colonizadorpela narrativa, no momentoda
ｩ ｮ ｴ ･ ｲ ｲ ｯ ｧ ｡ ｾ ｡ ｯ do senhor.Duff escreveem 1835:

Quando Ihe perguntamse nao e urn mandamentoimperativo
de sua fe que, durante0 grandefestival do Ramada,rodos as
fieis devem jejuar desdea nascerate 0 pOf-da-sol - [0 mao-
metana)admire sem hesitar, e sem restriC;;:6es,que este e um
mandamentoque naG pode ser quebrada- um ata de desres-
peito a Maome... Se se apela entao para 0 fato geografico
indiscutivel de que nas regioes articas e antarticas0 periodo
entre 0 nascere 0 por-da-solesrende-sea carla ano por diversos
meses... all sua reJigiaonao pretendeser universal,e portanto
nao e Divina, ou quem elaborou 0 Corao nao tinha conheci-
mento do fato geogrHico... e portanto era um impostor igno-
rante. 0 maometanofica tao irritado... que nonnalmentecorta
o no g6rdio negandoenfaticamen[e0 fato geografico... e mui-
tos, muitos sao os pre[cxtos e subterfugiosengenhososaos
quais se senteimpelido a recorrerY

Os bramanestratam com igual desprezonao apenasas
comprovar;6esda ｣ ｩ ｴ ｾ ｮ ｣ ｩ ｡ moderna,mas tambem"0 pr6prio
testemunhode seusolhos", A ｩｮｴ･ｮｾ｡ｯ explicita dessama
tradur;ao sistematica,desse"extrair da metaffsica do Corao
seus dogmas ffsicos", e institucionalizar uma narrativa de
Ｂ ｶ ･ ｲ ｯ ｳ ｳ ｩ ｭ ｩ ｬ ｨ ｡ ｮ ｾ ｡ da afirmativa completa" pois, nas palavras
de Duff, "logo que a identidadedos dois conjuntosde feno-
menosera anunciadacomourn fato, reconhecia-sea verdade
da teoria dada".A estrategianormalizantee, no entanto,uma
forma de sujeir;ao que requer precisamentea enunciar;ao
an6mala- 0 arcaico nonsensedo erro banal de se ler a
mitologia comofato geogrifico- de modoque,comoescreve
Duff, "havia uma especiede guerra silenciosa incessante...
mecanismosauto-explosivosa espreitaocultos e insus-
peitados... Uma vez que 0 golpe fora infligido, era impossivel
para 0 nativo a retirada honrosa."32
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a prop6sitoe a ｳ･ｰ｡ｲ｡ｾ｡ｯ da alma pagado subterf(igiode
seu"sistemasutil". A estrategiada cisaoe a ｰｲｯ､ｵｾ｡ｯ de urn
･ｳｰ｡ｾｯ de ｣ ｲ ･ ｮ ｾ ｡ contradit6riae mLiltipla, ainda mais astuta
e sutH, entre a ｶ･ｲｯｳｳｩｭｩｬｨ｡ｮｾ｡ evangelica e a poesia dos
Vedasou do corao. Urn ･ｳｰ｡ｾｯ estrategicode ･ ｮ ｵ ｮ ｣ ｩ ｡ ｾ ｡ ｯ e
produzido- nem urn nemoutro - cuja verdadeI" colocar0

nativo naquele momenta de ･ ｮ ｵ ｮ ｣ ｩ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｌ que tanto Benveniste
como Lacan descrevem, oode dizer "Estou mentindo" eestra-
nhamente dizer a verdade au vice-versa. Quem, oa verdade,
I" 0 destinatarioda ｶ ･ ｲ ｯ ｳ ｳ ｩ ｭ ｩ ｬ ｨ ｡ ｮ ｾ ｡ dessa ｴ ｲ ｡ ､ ｵ ｾ ｡ ｯ Ｌ que I"
necessariamenteuma tradw;ao erronea? Na sutH guerra do
discursocolonial estaa espreita0 medode que,ao falar duas
linguas, a pr6pria linguagemse tome duplamenteinscrita e
o sistemaintelectual incerto. A ｩｮｴ･ｲｲｯｧ｡ｾ｡ｯ do colonizador
torna-se an6mala, "pais todo terma que a missionario cristao
pode empregarparacomunicara verdadedivina ja foi apro-
priado como 0 simbolo escolhidode algumerro fatal corres-
pondente".33Se a palavra do senhorja foi apropriadae a
palavra do escravo I" indecidivel, onde fica a verdadedo
nonsensecolonial?

Subjacentea incertezaintelectual geradapela anomalia
da diferenpcultural estauma questaode deslocamentoda
verdade,quefica ao mesmotempoentree alemdo hibridismo
de imagensda governanp,da indecidibilidadeentre c6digos
e textos, ou ate da impossibilidadeda problematicacolonial
de Sir Henry Maine: a tentativa de manter a horario carreto
em duas longitudes aD mesma tempo. E urn deslocamento
da verdade na pr6pria ｩ ､ ･ ｮ ｴ ｩ ｦ ｩ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ da cultura ou uma
incerteza oa estrutura da "cultura" como identifica<;ao de uma
certa verdade discursiva humana. Uma verdade do humano
que I" a moradada cultura; uma verdadeque "diferencia"
culturas, que afirma sua signifidincia humana, a autoridade
de sua ｩ ｮ ｴ ･ ｲ ｰ ･ ｬ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｎ Quando 0 maometanoI" ｦｯｲｾ｡､ｯ a
negara ､･ｭｯｮｳｴｲ｡ｾ｡ｯ 16gicado fato geograficoe 0 hindu se
esquiva a evidencia de seus oihos, assistimosa uma forma
de ambivalencia, um modo de ･ ｮ ｵ ｮ ｣ ｩ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｌ uma ｣ ｯ ･ ｲ ｾ ｡ ｯ do
sujeito nativo na qual nao pode existir nenhuma verdade.
Nao e simplesmenteuma questlo de ausenciade racionali-
dadeou moralidade:ela passapor meio de tais ､ ｩ ｳ ｴ ｩ ｮ ｾ ｢ ･ ｳ

hist6ricas e filos6ficas das ､ ｩ ｦ ･ ｲ ･ ｮ ｾ ｡ ｳ culturais para, enfim,
se instalar naqueie ･ ｳ ｰ ｡ ｾ ｯ discursivo precariamente vazio,
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onde reside a questaoda capacidadede cultura humana.
Paraformular de modo um tantograndioso,0 problemaagora
e0 da propria questaoda cultura como ela vern a ser represen-
tadae contestadana imita<;ao- nao identidade- colonial
do homem.Como antes,a questaoocorre na indecidibilidade
arcaica da cultura.

Na vesperado Durgapuja,em meadosda decadade 1820,
o ReverendoDuff caminha pela regiao da cidade onde as
fabricantesde imagenstrabalham.Um milhao de imagensda
deusa Durga afrontam seus olhos; um milhao de martelos
batendo 0 latao e 0 estanhoatacam seusouvidos; un1 milhao
de Durgas desmembradas,olhos, bra<;os, cabe<;as,algumas
partes sem pintura, autras sem acabamento, agridem-no en-
quanta ele entra em devaneio:

As lembranc;;as do passadomesclam-seestranhamente com as
exibic;6es visiveis do presente. As convicr;6es arraigadas da vi-
vencia familiar sao subitamente confrontadas pela cena impre-
vista. Para a pessoainclinar {seu julgamento titubeantel em uma
direc;;ao au Dutra, para determinar a "propensao dlibia", ela
observa repe£idas vezes os movimentos daqueles que estao
diante dela. Eta contempla a forma deles e nao pode duvidar
que se trata de homens... Seu espanto aumenta enormemente,
mas as basesde sua decisaorambem se multiplicaram. 31

Meu argumentofinal interroga, a partir da perspectiva
colonial, esta compulsao cultural de "ser, tornar-se, au ser
visto como humano"." Eum problemacaptadopela sintaxe
vacilante de toda a passagem;ouvido finalmente no "nao
pode" em "a pessoanao pode dllvidar que se trata de
homens". Sugiro, entao, que a imagem coercitiva do sujeito
colonizadoproduzuma perdaou falta deverdadequearticula
uma verdadeestranhasobrea autoridadecultural colonialista
e seu espa<;ofigurativo do humano.A infinita variedadedo
homem desfaz-seem insignifidincia quando, no momento da
cisaodiscursiva,ela sllper-significa;ela diz algo que se situa
ao lado do argumento,algo ao lado da verdadeda cultura,
algo abseils.Trata-sede um significado que ecultllralmente
estrangeironaoporquee faladoem muitaslinguas,masporque
a compulsaocolonial pela verdadee sempreum efeito do
que Derrida chamoude performancebabelica, no ato da
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ｴｲ｡､ｵｾ｡ｯＬ como uma transferenciaFigurada de significado
atravesde sistemasde linguagem.Cito Derrida:

Quando Deus impoe e opoe seu nome, ele rompe a transpa-
rencia radonal mas inrerrompe tambem 0 ... imperialismo lingliis-
tico. Ete os destina a lei da tradw;;ao tanto necessaria como
impossive!... (ransparencia proibida, univocidade impossIve!.
A tradut;ao se torna a lei, 0 dever e a divida, mas es[a divida
ja nao se pode saldar.36

E uma performanceda verdadeou a falta dela que, na
ｴ ｲ ｡ ､ ｵ ｾ ｡ ｯ Ｌ interfere no processodiaIetico da generalidadee
comunicabilidadeculturais. Em seu lugar, ondeha a ｡ｭ･｡ｾ｡

da ｳ ｵ ｰ ･ ｲ Ｍ ｩ ｮ ｴ ･ ｲ ｰ ｲ ･ ｴ ｡ ｾ ｡ ｯ nao podehaversujeito da cultura etica
ou epistemologicamentecomensurado.Ha, na verdade, a sobre-
vivencia atraves da cultura de uma certa loucura interessante,
ate insurgente,que subvertea autoridadeda cultura em sua
forma "humana". Vocesdificilmente se surpreenderao, pOl·tanto,
a essaaltura, se eu, tendovislumbrado0 problemanaquelas
imagensdesmembradasda deusaDurga, mevoltar agorapara
aquelaoutra bonecaviva, Olympia, de 0 HomemdeAreia, de
Hoffman, na qual Freudbaseiaseuensaiosobre"0 'Estranho"',
para decifrar esta estrategiade cisao cultural: humano/nao-
humano,sociedade/o-bum.

Em conformidade com nossogosto peloscontrarios, sugiro
que leiamosa fabula do Duplo de maneiraestranha,a meio
caminho entre as ､ ｩ ｳ ｴ ｩ ｮ ｾ Ｖ ･ ｳ analfticas de Freud entre a
"incerteza intelectual" e a Ｂ｣｡ｳｴｲ｡ｾ｡ｯＢＬ entre a "superayao" e
a "repressao". Essasd(lvidas atormentam a ensaioate a ponto
em que Freudquasesugereuma ､ ｩ ｳ ｴ ｩ ｮ ｾ ｡ ｯ analitica entre"a
repressaopropriamente dita" como apropriadaa realidade
psiquica e a Ｂｳｵｰ･ｲ｡ｾ｡ｯＢ - que amplia 0 termo repressao
paraalem de seusignificadolegitimo - como mais apropriada
aos mecanismos repressivos do inconsciente cultura1. 37 It
atravesda pr6pria"incertezaintelectual"de Freud,no momento
de sua ･ ｸ ｰ ｯ ｳ ｩ ｾ ｡ ｯ da ambivalenciapsiquica, que, acredito,
emerge0 argumentocultural do duplo estranho.

A figura de Olympia situa-seentre0 humanoe 0 automata,
entre as maneiras e a ｲ･ｰｲｯ､ｵｾ｡ｯ medinica, encarnandouma
aporia: uma bonecaviva. Atraves de Durga e Olympia, 0
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espiritomagicofantasmaldo duploenvolve,emalgummomento,
todo 0 meu elenco colonial: Marlow, Kurtz, Adela, Aziz, Nostromo,

Duff, Maine, a cOfuja, as cavernas de Marabar, Derrida, Foucault,

Freud,senhore escravoigualmente.Todosessescomediantes
do "naa-sensa" da cultura se colocaram, por urn breve momenta,

naquele ･ ｳ ｰ ｡ ｾ ｯ enunciat6rioque nao pode ser decidido,
onde a autoridadeda cultura se desfazem poder colonial
- e1es ensinarama ｬｩｾ｡ｯ dupla da cultura. Isto porque a
ｬｩｾ｡ｯ estranhado duplo, como um problema de incerteza
intelectual, reside precisamente em sua inscriyao-dupla. A
autoridade da cultura, na moderna episteme,requer ao mesma

tempo ｩ ｭ ｩ ｴ ｡ ｾ ｡ ｯ e ｩ､･ｮｴｩｦｩ｣｡ｾ｡ｯＮ A cultura e heimlich, com
suas generalizac;6esdisciplinares, suas narrativas mimeticas,

seu tempo hom6logovazio, suaserialidade,seu progresso,
seuscostumese coerenda.Mas a autoridadecultural e tambem
unheimlich, pois, paraser distintiva, significat6ria, influente
e identificavel, ela tem de ser traduzida,disseminada,diferen-
dada, interdisciplinar, intertextual, internacional, inter-racial.

Nesseentre-lugar,atua0 tempode um paradoxocolonial
naquelas ｡ ｦ ｩ ｲ ｭ ｡ ｾ Ｖ ･ ｳ contradit6riasdo poder subordinado,
pois a ｲ･ｰ･ｴｩｾ｡ｯ do "mesmo"podena verdadeser0 seupr6prio
deslocamento,pode transformara autoridadeda cultura em
seu proprio nao-sensaprecisamenteno seu momenta de enun-
ciac;ao. Isto porque, no sentido psicanaHtico, "imitar" eagarrar-se

a ｮ･ｧ｡ｾ｡ｯ dos limites do ego; "identificar-se"e assimilarconfli-
tuosamente.E do intervalo entre eles,oode a letra da lei nao
e assinaladacomo signo, que 0 duplo da cultura retorna de
modo estranho - nem urn nem outro, mas 0 impostor -
parazombare arremedar,paraperdera ｮｯｾ｡ｯ do eu pode-
rosa e sua soberania social. E nessemomenta de "incerteza"
intelectuale psiquicaque a ｲ･ｰｲ･ｳ･ｮｴ｡ｾ｡ｯ ja nao podegarantir
a autoridadeda cultura, e a cultura ja nao podegarantirque
seussujeitos"humanos"sejamsignosde humanidade.Freud
negligenciou0 estranhocultural, mas Hoffmann foi bem
mais cauteloso.

Se comeceipeto nonsensecolonial, quero terminar com 0

burlescoburguesmetropolitano.eito, de a HomemdeAreia,
de Hoffmann, um trechoque Freuddeixou de observar:
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A hist6ria do automalO tinha penetrado funclo em suas almas,
e uma ､ ･ ｳ ･ ｯ ｮ ｦ ｩ ｡ ｮ ｾ ｡ absurda em ｲ ･ ｬ ｡ ｾ ｡ ｯ a figuras humanas
｣ ｯ ｭ ･ ｾ ｯ ｵ a imperar. Diversos enamorados, para se eonvence-
rem totalmentede que nao estavam cortejando uma boneca de
madeira, exigiam que sua amante cantasse e ､｡ｮｾ｡ｳｳ･ um
poueo fora do eompasso,bordasse ou tricotasse ou brineasse
com 0 sell ca.ozinho etc., enquanto se lia para elas, mas acima
de tudo que ela freqtientemente se expressassede maneira a
mostrar de fato que suas palavras pressupunham como ｣ ｯ ｮ ､ ｩ ｾ ｡ ｯ

algum raciocinio e sentimento... Spalanzani foi obrigado,
como ja foi dito, a abandonar 0 local para escapara ｡｣ｵｳ｡ｾ｡ｯ

criminal de ter imposto fraudulentamente um automato a
sociedade hLlmana. 3H

Estamosagoraquaseface a facecom 0 dilema da cultura-
urn certo deslizamentoou divisao entre 0 artificio humano e
a agendadiscursiva da cultura. Para ser fiel epredso aprender a
ser um pouco infiel, desencaixadoda significa,aoda gene-
ralizabilidade cultural. Como sugereHoffmann, cantar um
poucofora do tom; por pouconaoconseguiralcan,araquele
mi agudono efeito Aida deJamesBoon; falar de tal maneira
a mostrarque as palavraspressup6emsentido,0 que e reco-
nhecer que urn certo nonsensesempre as ronda e refreia.
Mas qUaD infiel se deve ser para deixar de ser ditosamente,
embora erraticamente, humano? Esta ea questaocolonial; al,
creio eu, eque reside a verdade - como sempre urn POllCO

obliqua com rela,aoao argumento.

A "loucura" nativa emergiu como uma categoria cultural
quasi-legallogo ap6s 0 estabelecimentoda Corte Suprema
em Calcuti na decadade 1830,quasecomo 0 duplo estranho
da demandapela verossimilhan,ae 0 testemunho- 0 esta-
belecimentoda Lei. A loucura e uma forma de perjiirio
paraa qual, assegura-nosHaUled, em seupreficio ao C6digo
de Lei dos Genlios, nao existe nenhuma forma europeia de
palavras. Para nosso deleite e horror, no entanto, descobri-
mos que sua estrutura repete aquela divisao enunciat6ria que
estive tentando descrever. Ela consiste,escreveHalhed,

em falsidades totalmente incompativeis LImas com as outras e
inteiramente contrarias a sua pr6pria opiniao, conhecimenwe
｣ｯｮｶｩ｣ｾ｡ｯ ... E como a loucura tao inimitavelmente delineada
em Cervantes, bastante sensata em algumas ocasioese, ao
mesmo tempo, eompletamente desvairada e ineonsciente de
si mesma.39
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Apesar das adequadas･ ｸ ｰ ｬ ｩ ｣ ｡ ｾ Ｖ ･ ｳ juridicas e sociol6gicas
contemporaneaspara 0 perjurio, 0 mito da mentira persiste nas
paginas do poder, ate mesmanos relat6rios dos Administradores
Distritais na decadade 1920. Qual e a verdadeda mentira?

Quando0 ｭｵｾｵｬｭ｡ｮｯ e coagidoa pronunciarumaverdade
crista, ele nega a 16gica dos seussentidos;0 hindu negaa
evidenciados seusolhos; 0 bengali negaseu pr6prio nome
ao cometer perjurio. AU assim nos foi dito. A cada vez, 0 que

vern a ser textualizado como a verdade da cultura nativa e
uma parte que se torna incorporada ambivalentemente aus
arquivosdo sabercolonial. Uma parte como 0 detalhegeo-
grafico quee falaciosoe lateralao argumento.Urn partecomo
a "loucura" que e intraduzfvel, inexplidivel, incognoscfvel,

todavia incessantementerepetido no nome do nativo. 0 que
emergenessasmentirasque nunca falam "toda" a verdade,
que passam a circular de boca em boca, livro a livro, e a
ｩｮｳｴｩｴｵ｣ｩｯｮ｡ｬｩｺ｡ｾ｡ｯ de uma forma discursiva especifica da
paranoia, que deve ser sancionada no instante de seu des-
membramento.E uma forma de paran6iapersecut6riaque
emergeda pr6pria demandaestruturaldasculturaspela imi-
ｴ ｡ ｾ ｡ ｯ e ｩ､･ｮｴｩｦｩ｣｡ｾ｡ｯＮ E a sobrevivenciaarcaicado "texto" da
cultura, que e a demandae desejode suasｴ ｲ ｡ ､ ｵ ｾ Ｖ ･ ｳ Ｌ nunca
a mera autoridade de sua originalidade. Sua estrategia, como

a descreveu Karl Abrahams, e uma ｩ ｮ ｣ ｯ ｲ ｰ ｯ ｲ ｡ ｾ ｡ ｯ parcial, uma
forma de ｩ ｮ ｣ ｯ ｲ ｰ ｯ ｲ ｡ ｾ ｡ ｯ que priva 0 objeto de uma parte de
seu corpo na qual sua integridadepode ser atacadasem
destruir sua existencia. "Sentimo-nos como uma ｣ ｲ ｩ ｡ ｮ ｾ ｡ Ｂ Ｌ

escreve0 pSicanalistaKarl Abrahams,"que pegauma mosca
e, depois de arrancar-lhe uma perna, deixa-a voar de novo" ,40

A existencia do nativo deficiente e necessaria para a proxima

mentira, e a proxima, e a proxima - "0 Horror! 0 Horror!"
Marlow, voces se lembram, teve de mentir ao partir do cora-

ｾ ｡ ｯ dastrevaspara0 boudoirbelga. Enquantoele substituias
palavrasde horror pelo nome da Pretendida,lemos naquele
palimpsestonem urn nem 0 outro, algo da verdade･ ｭ ｢ ｡ ｲ ｡ ｾ ｯ ｳ ｡ Ｌ
ambivalente, inoportuna, da mentira do imperio.
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o TEMPO DA NA<;:Ao

o titulo destecapitulo - DissemiNa,ao- deve algo a
perspicaciae asabedoria deJacquesDerrida, masaindatambem
a minha pr6pria experienciade migra,ao. Vivi aquele
momentode dispersaode povos que, em outros tempose
em autras lugares, nas nas;:6esde autras, transforma-se num
tempode reuniao.Reuni6esde exilados,emigrese refugiados,
reunindo-se as margens de culturas "estrangeiras", reunindo-se
nas fronteiras; reunioes nos guetos au cafes de centros de
delade; reuniao na meia-vida, meia-luz de lfnguas estrangei-
ras, au na estranha fluencia cia lfngua do outro; reunindo as
signosde ｡ ｰ ｲ ｯ ｶ ｡ ｾ ｡ ｯ e ｡｣･ｩｴ｡ｾ｡ｯＬ titulos, discursos,disciplinas;
reunindo as mem6rias de subdesenvolvimento,de autras
muneIos vividos retroativamente; reunindo 0 passado num
ritual de revivescencia; reunindo 0 presente. Tambem a reu-
oHio de povos na diaspora: contratados, migrantes, refugiados;
a reunHio de estatisticas incriminat6rias, performance educa-
cional, estatutoslegals, statusde imigra,ao- a genealogia
daquelaFigura solitaria queJohn Bergerdenominou0 seri-
mo homem. A reuniao de nuvens as quais a paeta palestino
MahmoudDarwish pergunta:"Paraondedevemvoar os passaros
depoisdo ultimo ceu?'"

Em meio a essassolitarias reunioes de povos dispersos,
de seusmitos, fantasias e experiencias, emerge urn fata his-
t6rico de importancia singular. De forma mals refletida do

ｄ ｉ ｾ ｾ ｣ ｍ ｉ ｎ ａ ｾ ａ ｯ

oHMrO, ANARRATIYA c ａｾ ｍａｒｇ｣ｎｾ

DA ｎａｾａｏ MODcRNAI
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que qualqueroutro historiadorgeral, Eric Hobsbawm3 ｾｹ･

a hist6riaclil ｮ ｡ ｾ ｡ ｯ ocidentalmodernasob a perspectivada
margemda ｮ ｡ ｾ ｡ ｯ e do exilio de migrantes.A emergenciada
ultima fase da ｮ ｡ ｾ ｡ ｯ moderna,a partir de meadosdo seculo
XIX, e tambemurn dos mais duradourosperiodosde migra-
c;ao em massano Ocidente e de expansaocolonial no Oriente.
A ｮ｡ｾ｡ｯ preenche0 vazio deixadopelo desenraizamentode
comunidadese parentescos,transformando estaperda na lin-
guagemda metafora.A metafora,como sugerea etimologia
da palavra,transporta0 Significadode casae de sentir-seem
casa atraves da meia-passagemou das estepesda Europa
Central, atraves daquelasdistanciase diferenps culturais,
que transp6ema comunidadeimaginadado ｰ ｯ ｶ ｯ Ｍ ｮ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｎ

o discurso do nacionalismonao emeu interesseprincipal. [
De certa forma e em oposic;;:ao a certeza hist6rica e anatureza
estavel desseterma que procuro escreversabre a nac;;:ao oci-
dentalcomoumaforma obscurae ubiquade viver a localidade
da cultura. Essa localidadeesta rnais em lorna da temporali-
dadedo que sabrea historicidade:uma forma de vida que e
mais complexa que "comunidade" , mais simb6lica que "soci-
edade", mais conotativa que "pals", menospatri6tica que pa-
trie, mais retoriea que a razao de Estado, mais mito16gica que
a ideologia, menos homogeneaque a hegemonia, menDS cen-
tfada que 0 cidadao, mais coletiva que "0 sujeito", mais psf-
quica do que a civilidade, mais hibrida na ｡ ｲ ｴ ｩ ｣ ｵ ｬ ｡ ｾ ｡ ｯ de di-
ferenps e ｩ､･ｮｴｩｦｩ｣｡ｾＶ･ｳ culturais do que pode ser repre-
sentadoem qualquer･ ｳ ｴ ｲ ｵ ｴ ｵ ｲ ｡ ｾ ｡ ｯ hierarquicaou binaria do
antagonismo social.

Ao propor essa ｣ ｯ ｮ ｳ ｴ ｲ ｵ ｾ ｡ ｯ cultural de nacionalidade
[nalianness]comouma forma de ｡ ｦ ｩ ｬ ｩ ｡ ｾ ｡ ｯ social e textual, nao
pretendo negar a essascategoriassuashist6rias especificase
significadosparticularesdentrode linguagenspoliticas dife-
rentes, a que procuro formular nestecapitulo sao as estrategias
comple;;-asdeJMfjfifiC:X£itb.cu.!fut:"te de ｩ ｮ ｴ ｱ ｰ ｾ Ｂ ｓ Ｇ Ｎ ｡ ｯ ａ ｩ ｾ ｣ ｵ ｲ ﾭ
siVaque funcionamem nome "do ｐ ｏ ｟ ｙ ｑ Ｚ ｾ Ｍ Ｍ Ｎ ｑ ｜ Ｂ ｌ ｾ ＼ ､ ｡ ｮ ｡ ｾ ｡ ｾ Ｂ e os
tornam. sUjdtos ｩ Ｍ ｾ ｡ ［ Ｇ Ｚ ｾ ｾ ｴ ･ ｳ Ｍ ･ Ｍ ｯ ｢ ｊ ｾ ｴ ｾ ｾ Ｍ ､ ｾ uma ｳ ･ ｲ ｩ ｾ Ｎ ｟ ｣ Ａ ｾ ｟ ｉ ｾ ｬ ｾ ｾ ｡ ｴ ｩ ｶ ｡ ｳ
sociais e ｬｩｴ･ｲＺＳＮｲｩ｡ｾＬＮ Minha enfase na dimensao temporal-'na
ｩ ｮ ｳ ｣ ｲ ｩ ｾ ｡ ｯ ﾷ ｡ ･ ｳ ｳ ｡ ｳ entidadespoliticas - que sao tambem
potentesFontessimb6licase afetivasde identidadecultural
- serve para deslocar 0 historicismo que tern dominado as
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discussoesda ｮ｡ｾ｡ｯ como uma fors;a cultural. A ･ｱｵｩｶ｡ｨｾｮ｣ｩ｡

linear entre evento e ideia, que 0 historicismo propbe, geral-
mente da significado a urn povo, uma nas;ao ou uma cultura
nacional enquanto categoria sociologicaempirica ou entidade
cultural holistica. No entanto,a forya narrativae psicol6gicaque
a nacionalidadeapresentana produyaocultural e na proje<;ao
poHtica e0 efeito da ambivalencia da "nac;ao" como estrategia
narrativa. Como aparato de poder simb6lico, isto produz um
deslizamento continuo de categorias, como sexualidade,
afiliayao de c1asse,paran6iaterritorial ou "diferen<;a cultural"
no ato de escrevera nac;ao. 0 que e revelado nessedesloca-
menta e repetic;ao de termos e a nac;ao como a medida da
liminaridade da modernidadecultural.

EdwardSaidalmejaessainterpretayaosecularemseucon-
ceito de "mundanidade"[worldlinessl, no qual "uma particu-
laridade sensoria assim como uma contingencia hist6rica .. ,
existem no mesmo nivel de particularidade superficial que 0

pr6prio objeto textual'" Cgrifo meu). FredricJamesoninvoca
algo semelhanteem seu conceito de "consciencia situacional"
ou alegoria nacional, "em que 0 contar da hist6ria individual
e a experienciaindividual nao podem deixar de, por fim,
envolver todo 0 arduo contar da pr6pria coletividade",s E
Julia Kristeva fala, talvez um pouco apressadamente,dos
prazeres do exilio - "Como se pode evitar 0 afundar-se no
lodac;al do sensacomum, a nao ser tornando-se urn estranho
para seu pr6prio pais, Hngua, sexoe identidade?" _6 sem per-
cebercomoa sombrada nayaose projetacompletamentesobre
a condiyaode exilio - 0 que podeexplicarparcialmentesuas
pr6prias e instaveis identificac;6es posteriores com as imagens
de nac;6es outras: "China", "America". Os nomes dados a
na<;ao sao suametafora: Amor Patria; Fatherland [Terra
Natal]; Pig Earth [Terra Madrastal; Mothertongue[Lingua
Maternal; Matigari; Middlemarch;Midnight'sChildren [Os
Filhos da Meia-Noitel; CemAnosde Solidiio; Guerra e Paz;
I PromessiSposi [Os Noivosl; Kanthapura; Moby Dick; A
MontanhaMdgica; ThingsFall Apart[0 Mundo se Despedayal.

Deve tambem haver lima tribo de interpretes de tais meta-
foras - as tradutores da disseminac;aode textos e discursos
atraves de culturas - que podem realizar 0 que Said descreve
como 0 ato de interpretac;ao secular.
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Considerareste espar;;o horizontal, secular, do espetaculo
repleto da nar;;ao modema... significa que nenhumaexplicar;;ao
{mica, que remeta imediatamentea uma origem unica, e ade-
quada.E assimcomo nao hi respostasdinisticassimples, nao
hi formar;;6es discretasou processossociais simples.7

Se, em nossa teoria itinerante, estamosconscientesda
metaforicidadedos povos de comunidadesimaginadas
- m igrantesou metropolitanos- entaoveremosque0 espac;;:o
do povo-nac;;:aomodernonunca e simpleslnentehorizontal.
Seu movimentometaf6rico requerurn tipo de "duplicidade"
de escrita,uma temporalidadede ｲ ･ ｰ ｲ ･ ｳ ･ ｮ ｴ ｡ ｾ ｡ ｯ que se move
entreformac;;:6esculturaise processossociais semuma l6gica
causalcentrada.E tais movimentosculturaisdispersam0 tempo
homogeneo,visual, da sociedadehorizontal. A linguagem
secularda interpretac;;:aonecessitaentao ir alem da presenc;;:a
do olhar cdtico horizontal se formos atribuir autoridadenar-
rativa adequadaa "energia nao-sequencialprovenienteda
mem6riahist6ricavivenciadae da subjetividade".Precisamos
de urn outro tempode escritaque sejacapazde inscreveras
intersec;;:6esambivalentese quiasmaticasde tempo e lugar
que constituema problematicaexperiencia"moderna" da
ｮ ｡ ｾ ｡ ｯ ocidental.

De que maneirapode-seescrevera modernidadeda ｮ ｡ ｾ ｡ ｯ

como 0 eventodo cotidiano e 0 adventodo memoravel?A
linguagemdo sentir-separteda ｮ ｡ ｾ ｡ ｯ vem carregadade ap6-
logos atavicos,a que levou BenedictAndersona perguntar:
"Mas pOI' que as nac;;:6escelebramsua antiguidade,nao sua
surpreendentejuventude?"B A ｲ･ｩｶｩｮ､ｩ｣｡ｾ｡ｯ da ｮ ｡ ｾ ｡ ｯ a
modernidade,como uma forma autonomaou soberanade
racionalidadepolftica, eparticularmentequestionavelse,como
ParthaChatterjee,adotarmosa perspectivap6s-colonial:

o nacionalismo... busca representar-sena imagem do Ilumi-
nismo e nao conseguefaze-lo. Isto porque 0 proprio Ilumi-
nismo, para afirmar sua soberaniacomo ideal universal, neces-'
sita de seu Outro; se pudessede fato se eferivar no muncIo
real como 0 verdadeiramenreuniversal, na verdadedestruiria
a si proprioY
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Tal ambivalenciaideol6gicaap6iacom precisao0 argumento
paradoxalde Gellner de que a necessidadehist6ricada
ideia de nar;ao entra em conflito com assignose simbolosconti-
gentese arbitrariosque expressama vida afetiva da cultura
nacional.A na,aopodeexemplificara coesaosocial moderna,
ponSm,

[0] nacionalismo nao e 0 que parece, e sobretudoniio eo que
parecea si proprio... as fragl11entos e retalhos culturais usados
pelo nacionalismo sao freqtientemente ｩ ｮ ｶ ･ ｮ ｾ Ｖ ･ ｳ hist6ricas
arbitrarias. Qualquer velho fragmento teria servido da mesma
forma. Mas nao se pode concluir que 0 principia do ｮ ｡ ｣ ｩ ｯ ｮ ｡ ｾ

lismo... seja ele proprio de modo algum contingente e acidentaPO
(grifo meu).

As problematicasfronteirasda modernidadeestaoencenadas
nessastemporalidadesambivalentesdo espa,o-na,ao.A
linguagem da cultura e da comunidadeequilibra-se nas
fissuras do presente, tornando-seas figuras ret6ricas de um
passadonacional. Os historiadores transfixados no evento e
nas origens cia ｮ｡ｾ｡ｯ nunea indagam, e te6ricos poHticos pos-
suidos pelastotalidades"modernas"da na,ao- "homogenei-
dade, alfabetiza<;ao e anonimato sao caracterfsticas chaves" _11

nuncafazem a perguntaessencialsobre a representa,aoda
na,aocomo processotemporal.

E de fato somenteno tempo disjuntivo da modernidade
da na,ao- como um saberdividido entre a racionalidade
politica e seu impasse, entre as fragmentos e retalhos de
significa,aocultural e as certezasde uma pedagogianaciona-
lista - que questoesda nac;ao como narrac;ao vern a ser colo-
cadas. Como tramar a narrativa da nac;ao que deve mediar a
teleologiado progressoque pendepara 0 "eterno" discurso
da irracionalidade?Como compreenderaquela"homogenei-
dade" da modernidade- 0 povo - que, se pressionada
alem dos limites, podeassumiralgo queseassemelhaao corpo
arcaico da massa desp6tica ou totalitaria? Em meio ao pro-
gressoe a modernidade,a linguagemda ambivalenciarevela
uma polftica "sem durac;ao", como Althusser provocativamente
escreveuem certa ocasiao: "Espac;o sem lugares, tempo sem
durac;ao."12 Escrevera hist6ria da nac;ao exige que articulemos
aquelaambivalenciaarcaicaqueembasa0 tempodamodemidade.
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203.. .:. C AINsmUTO DE
BlBL.I-J

Podemos｣ ｯ ｭ ･ ｾ ｡ ｲ questionandoa metaforaprogressistada coesao
social moderna - muitoscomourn - compartilhada por teorias
organicasdo holismo da cultura e da comunidadee por te6-
ricas que tratam genera, classe au ras;:a como totalidades
sociais que expressamexperienciascoletivas unitarias.

De muitos, urn: em nenhum autro lugar essa maxima fun-
dadora da sociedadepolitica da ｮ ｡ ｾ ｡ ｯ moderna- sua
expressao espacialde urn povo unitario - encontrou uma imagem
mais intrigante de si mesma do que nas linguagens diversas
da critica liteniria, que buscam retratar a eOOfme fors;:a da
ideia da nas;:ao nas exposis;:6es de sua vida cotidiana, nos
detalhesreveladoresque emergemcomo metaforasda vida
nacional. Lembro-me da maravilhosa ､ ･ ｳ ｣ ｲ ｩ ｾ ｡ ｯ de Bakhtin
de uma visiio de emergencianacionalem ViagemaIttilia, de
Goethe, que representa0 triunfo do componenterealista
sabre 0 ramantieo. A narrativa realista de Goethe produz urn
tempo hist6rico-nacional que torna visivel urn dia tipicamente
italiano em cada detalhe do seu decorrer: "Os sinGs tocam,
reza-se0 ten;o, a criada entra no quarto com uma lamparina
acesae diz: Felicissima notte!... Se lhes fosse imposto um
ponteirode rel6gio alemiio, estariamperdidos."!3 ParaBakhtin
e a visaode Goethedo microsc6pico,do elementar,talvezdo
aleat6riopassarda vida cotidianana Wilia, que revela a his-
t6ria profundade sualocalidade(Lokalitdt), a ･ｳｰ｡｣ｩ｡ｬｩｺ｡ｾ｡ｯ

do tempo hist6rico, "uma ｨｵｭ｡ｮｩｺ｡ｾ｡ｯ criativa desta locali-
dade,que transformauma partedo ･ ｳ ｰ ｡ ｾ ｯ terrestrenum lugar
de vida hist6rica para as pessoas".14

A metafora recorrente da paisagem como a paisagem
interior [inscape] da identidadenacionalenfatizaa qualidade
da luz, a questaoda visibilidade social, 0 poderdo olho de
naturalizar a ret6rica da afilias;ao nacional e suas formas de
expressaocoletiva. Hi sempre,contudo, a presenppertur-
badora de uma outra temporalidadeque interrompe a
contetnporaneidade do presente nacional, como vimos nos
discursosnacionais com os quais eu comecei.Apesar da enfase
dadapor Bakhtin it visao realistana emergenciada ｮ ｡ ｾ ｡ ｯ

na obrade Goethe,ele admite quea origemdapresenr;avisual
da nas;ao e 0 efeito de uma luta narrativa. Desde 0 infcio,
escreve Bakhtin, as conceps;oesrealista e romantica de
tempocoexistemna obrade Goethe,porem0 fantasmag6rico
(Gespenstermtissiges),0 aterrorizante(Unerfreuliches) e 0
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inexplidvel (Unzuberechnendes)sao consistentemente
superadospelo processode estrutura,aoda visualiza,aodo
tempo: "a necessidadedo passadoe a necessidadede seu
lugar numa lioha de desenvolvimentocontinuo... finalmente
a aspectodo passadosencloligado a urn futuro necessaria",15

a tempo nacional torna-seconcretoc visivel no cronotopo
do local, do particular, do grafico, do principio ao fim. A
estruturanarrativa dessasuperas;aohist6rica do "fantasma-
g6rico" au do "duplo" evista na intensificas;aocia sincronia
narrativacomo lima posic;aograficamentevisivel no espac;o:
"capturar0 maisevasivocursado tempohist6ricopuro e fixa-lo
atravesde contempla,aonao-mediada".16Mas quetipo de "pre-
scote"eeste,se eurn processoconsistentede superac;aodo
tempo fantasmag6ricocia rcpetic;ao?Pade esse tempo-
espac;onacional ser tao fixo au tao imediatamentevisivel
como Bakhtin afirma?

Se na "superac;ao"de Bakhtin ouvimos0 ceo de urn outro
usodaquelapalavraempregadapor Freudemseuensaiosobre
"0 'estranho"',entaocomes;:amosa ter ideia do tempo com-
plexo da narrativa nacional.Freudassociaa superar;aocom
as repress6esde urn inconsciente"cultural", lim estadoliminar,
incerta,de crens;:acultural, eln que0 arcaicoemergeem meio
as margensda modernidadecomo resultadode alguma am-
bivalenciaps[quicaou·incertezaintelectual.0 "duplo" e afigura
mais freqi1entementeassociadaa esseprocessoestra-
nho da "dll plicas;:ao, divisao e intercambiodo eu".17 Esse
"tempo-duplo"naopodesersimplesmenterepresentadocomo
visfvel ou flexfvel em "contemplas;:aonao mediada";tampouco
podemosaceitar a tentativa recorrentede Bakhtin de ler 0

espa,onacional como alcanpdosomentena plenitudedo
tempo.Tal apreensaodo tempo"duplo e cindido" da represen-
tas;:aonacional,como estoupropondo,nos leva a questionar
a visao homogeneae horizontalassociadaCOIn a comunidade
imaginadada nas;ao.Somoslevadosa interrogarse a emer-
genciade uma perspectivanacional- de naturezaslIbaltcrna
ou de elite - dentro de lima cultllra de contestas;:aosocial
poderia articular sua alltoridade "representativa"naqllela
plenitude do tempo narrativo e naquelasincronia visual
do signa como Bakhtin prop6e.
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Dois relatos sabre a emergencia de narrativas nacionais
parecem apoiar minha sugestao.Eles representam as visoes
de mundo de senhor e escravo1 diametralmente opostasentre
si, que respondempela mais importantedialetica hist6rica
e filos6fica dos temposmodernos.Estou me referlndo a
esplendidaanalisede John Barre[18 sabrea statusret6rico e
perspecticodo "gentil-homemingles" dentro da diversidade
socialdo romancedo seculoXVIII; refiro-me tambema leitu-
ra inovadora feita par Houston Baker dos "novos modos na-
cionais de conhecer1 interpretar e falar 0 Negro no Renasci-
mento do Harlem".19

Em seu ensaio final Barrell demonstracomo a demanda
par uma visao holistica, representativada sociedade,poderia
somenteser representadaem urn discurso que Fosseao mes-
mo tempo obsessivamentepresoas fronteiras da sociedade
e as margens do texto e incerto quanta a elas. Por exemplol a
hipostatica"lingua comum"queeraa linguado gentil-homem,
Fosseele Observador[Observer1, Espectador[Spectator] , au
Vagabundo[Rambler], "comum a todos devido ao fato de
manifestaras peculiaridadesde nenhum"zo - foi definida
basicamenteatravesde urn processode ｮ ･ ｧ ｡ ｾ ｡ ｯ - de regio-
nalismo, de ｯ ｣ ｵ ｰ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｌ de aptidao- de tal forma que esta
visao centrada do "gentil-homem u e, pOl' assim dizer, "uma
｣ｯｮ､ｩｾ｡ｯ de potencial vazio, alguemque se imagina como
sendocapazde compreendertudo e que, no entanto,pode
nao demonstrar qualquer evidencia de compreensao".21

Urn aspectodiferemede liminaridadee destacadona ､ ･ ｳ ｣ ｲ ｩ ｾ ｡ ｯ

feita par Baker da Ｂ ｩ ｮ ｳ ｵ ｲ ｲ ･ ｩ ｾ ｡ ｯ [maroonage] radical" que
estruturou a emergenciade uma cultura expressiva insurgente
afro-americana em sua fase de desenvolvimento"nacional".
A ｰ･ｲ｣･ｾ｡ｯ de Bakerde que a "projeto discursivo"do Renas-
cimento do Harlem e modernista baseia-semenos em uma
compreensaoestritan1ente literaria do tenTIo do que nas con-
dic;;6es enunciativas agonisticas dentro das quais ° Renasci-
mentado Harlemdeu forma a suapraticacultural. A estrutura
transgressora, invasora, do texto "nacional>l negro, que se
desenvolve a partir de estrategias ret6ricas de hibridismo 1

deformac;;ao, disfarce e inversao1 desenvolve-seatraves de
uma ampliadaanalogiaas taticasde guerrilhaquese tornaram
urn modo de vida para as comunidadesde quilombolas
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[maroons1 compostasde escravosdesertorese fugitivos que
viviam perigosa e insubordinadamente, "oas fronteiras au
margensde toda promessa,lucro e meios de produ,aoame-
ricanas".22 Dessa posi.;ao liminar, minoritaria, oode, como
diria Foucault, as ｲ ･ ｬ ｡ ｾ Ｖ ･ ｳ de discurso saoda natureza de urn
conflito armado,emergea for,a do povo de uma na,aoafro-
americanaatraves da metifora ampliadada maroonage.Em
lugar de "guerreiros" 1 leia-se escritores au mesma "signos":

esses guerreiros altamente adaptaveis e ageis tiravam 0 maximo
de vantagem dos ambientes locais, atacando e recuando com
grande rapidez, usando as arbustos para pegar seusadversari-
os em fogo cruzado, lutando somente quando e oode ･ ｳ ｣ ｯ ｾ

Ihessem,dependendode redes de ｩ ｮ ｦ ｯ ｲ ｭ ｡ ｾ ｡ ｯ confhiveis entre
os nao-quilombolas (tanto escravos quanta colonos brancos)
e freqUentemente se comunicando atraves de berrantes.23

Nao s6 0 gentil-homemmas tambem 0 escravo,com diferentes
recursos culturais e com objetivos hist6ricos muito diversos,
demonstramque as for,as da autoridadesocial e da subversao
ou subalternidadepodememergirem estrategiasde signifi-
ca,aodeslocadas,ate mesmodescentradas.Isto nao impede
essasposi\=oesde serem eficazesnum sentido politico, apesar
de sesugerirque asposi,oesda autoridadepodemelaspr6prias
serpartede um processode identifica,aoambivalente.De fato,
o exerdciodo poderpodeserao mesmotempopoliticamente
eficaz e psiquicamente afetivo, pois a liminaridade discursiva,
atravesda qual ele I' representado,pode dar maior alcance
para manobras e negocia\=oesestrategicas.

E precisamentena leitura entre as fronteiras do espa,o-
na\=ao que podemosvel' como 0 coneeito de "povo" emerge
dentro de uma serie de discursoscomo urn movimento narra-
tivo duplo. a conceitode povo naose referesimplesmentea
eventos hist6ricos ou a componentesde urn corpo politico
patri6tico. Ele I' tambemlima complexaestrategiaret6ricade
referencia social: sua ｡ ｬ ･ ｧ ｡ ｾ ｡ ｯ de ser representativo provoca
uma crise dentro do processode significa,aoe interpela,ao
discursiva. Temos entao urn territ6rio conceitual disputado,
onde 0 povo tem de ser pensadonum tempo-duplo;0 povo
consisteem"objetos"hist6ricosde lima pedagogianacionalista,
que atribui ao discurso uma autoridade que se baseia no
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pre-estabelecidoou na origem hist6rica constitufda nopassado;
o povo consiste tambem em "sujeitos" de urn processode
ｳ ｩ ｧ ｮ ｩ ｦ ｩ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ que deve obliterar qualquer presenpanterior
ou originaria do ｰ ｯ ｶ ｯ Ｍ ｮ ｡ ｾ ｡ ｯ para demonstrar os prindpios
prodigiosos, vivos, do povo como c:onternporaneidade, como
aquelesigna do jJresenteatravesdo qual a vida nacional e
redimida e reiterada como urn processoreprodutivo.

Os fragmentos,retalhose restosda vida cotidianadevem
ser repetidamente transformados nos signos de uma cultura
nacional coerente, enquanto 0 pr6prio ate da performance
narrativa interpela urn cfrculo crescentede sujeitos nacionais.
Na ｰ ｲ ｯ ､ ｵ ｾ ｡ ｯ da ｮ｡ｾ｡ｯ como ｮ ｡ ｲ ｲ ｡ ｾ ｡ ｯ ocorre uma cisaoentre
a temporalidadecontinufsta,cumulativa,do pedag6gicoe a
estrategia repetitiva, recorrente, do p_erformativo. E atraves
deste processo de cisao que a ambivalencia conceitual da
sociedademoderna se torna a lugar de escrevera nafiio.

o ESPA<;:ODO POVO

A tensaoentre 0 pedag6gicoe 0 performativoque identifi-
quei na ｩ ｮ ｴ ･ ｲ ｰ ･ ｬ ｡ ｾ ｡ ｯ narrativa da nac;;ao converte a referencia
a um "povo" - a partir de qualquerque seja a ｰｯｳｩｾ｡ｯ poli-
tica ou cultural - em um problemade conhecimentoque as-
sombraa ｦｯｲｭ｡ｾ｡ｯ simb6licada autoridadenacionaI.0 povo
nao e nem 0 princfpio nem 0 fim da narrativa nacional; ele
representa0 tenue limite entre os poderestotalizadoresdo
social como comunidade homogenea,consensual,e as for-
ps que significam a ｩｮｴ･ｲｰ･ｬ｡ｾ｡ｯ mais especificaa interes-
ses e identidades contenciosos,desiguais, no interior de
uma ｰ ｯ ｰ ｵ ｬ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｎ 0 sistemasignificante ambivalentedo es-
ｰ ｡ ｾ ｯ Ｍ ｮ ｡ ｾ ｡ ｯ participa de uma genesemais geral da ideologia
em sociedadesmodernas,como descrito por Claude Lefort.
Parae1etambeme 0 "enigmada linguagem",ao mesmotem-
po interior e exterior ao sujeito falante, que fornece a aoa10-
gia rnais apta para se imaginal' a estrutura de ambivalencia
que constitui a autoridade social moderna. Eu 0 citarei ex-
tensamente,pois sua grande capacidadepara represen-
tar 0 movimentodo poderpolitico para a/emda divisao
binaria da cegueirada Ideologia ou do insight da Ideia 0
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leva aquele lugar !iminar da sociedademoderna, do qual
derivo a narrativada na<;ao e seu pava.

Na Ideologia a ｲ･ｰｲ･ｳ･ｮｴ｡ｾ｡ｯ da norma se encontraseparada
de sua opera<;aoefetiva... A norma e, portanto, extrafda da
experienciada Jinguagem;e circunscrita, ramadatota!mente
visfvel e tida como reguladoradas condil;oesde possibilidade
dessaexperiencia... 0 enigma da Iinguagem- isra e, SCI' 30

mesmotempo interior e exterior ao sujeito falante, haver lima
articula<;aodo ell com outros que demarcaa emergenciado eu
e que 0 eu nao coorrola - eencobertopela representar;aode
um lugar "exterior" aIinguagema partir do qual cia poderiaSCI'

gerada... Encontramosa ambiguidadeda reprcsentar;aotao logo
a normaseja colocada,pais sua propria exibir;ao mina a poder
que a norma pretendeintroduzir na pnhica. Essepoderexorbi-
tantedeve,de fato, sermostradoe, ao mesmotempo,nao deve
devernadaao movimentoque 0 faz surgir... Paraser fiel it sua
imagem, a norma deve ser abstraidade qualquerindaga.-;;:aoa
respeitode suaorigem; por conseguinte,vai alem dasopera.-;;:oes
que controla... Somentea autoridadedo senhorpermite que a
contradi.-;;:aoseja ocultada, porem ete proprio e um sujeito de
representa.-;;:ao;apresentadocomo 0 detentorde um sabersobre
a norma, ele permite que a contradi.-;;:aose tome visivel atraves
de si proprio.

o discursoidcol6gico que estamosexaminandonao tern nenhull1
fecho de ｳ ･ ｧ ｵ ｲ ｡ ｮ ｾ ｡ ［ torna-sevulneravelatravesde suatentariva
de fazer com que fique visivel 0 lugar de onde a ｲ･ｬ｡ｾ｡ｯ

social seria concebivel (tanto imaginavel quanto realiz3.vel)
por sua incapacidadede definir esseJugal' sem deixar trans-
parecersua contingencia,scm se condenara deslizarde uma
ｰ ｯ ｳ ｩ ｾ ｡ ｯ a outra, sem dai por diante [Crnar aparentea instabi-
lidade de uma ordem que se pretendeelevar ao status de
essencia... A tarefa [ideological da ｧ ･ ｮ ･ ｲ ｡ ｬ ｩ ｺ ｡ ｾ ｡ ｯ implkita do
sabere da ｨ ｯ ｭ ｯ ｧ ･ ｮ ･ ｩ ｺ ｡ ｾ ｡ ｯ impHcita da experienciapoderiam
desintegrar-sediante da insuportavel ｰ ｲ ｯ ｶ ｡ ｾ ｡ ｯ decorrentedo
colapsoda certezae da vacilac;aodas ｲ ･ ｰ ｲ ･ ｳ ･ ｮ ｴ ｡ ｾ Ｖ ･ ｳ do dis-
curso, e tambemcomo resultadoda cisao do sujeito.H

Como concebera "eisao" do sujeito naeional?Como arti-
cular diferenpsculturais dentrodessaｶ ｡ ｣ ｩ ｬ ｡ ｾ ｡ ｯ de ideologia
da qual 0 discursonacionaltambemparticipa, deslizandode
modo ambivalentede uma ｰ ｯ ｳ ｩ ｾ ｡ ｯ enuneiativapara outra?
Quais as formas de vida que lutam para ser representadas
naquele"tempo" indisciplinadoda cultura nacional,que Bakhtin
superaem sualeitura de Goethe,que Gellnerassociacom as
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trapose retalhosda vida cotidiana,que Said descrevecomo
"a energia naD continua da memoria hist6rica vivida e cia subje-
tiviclade" e que Lefort re-apresema como 0 movimentodesign i-
!icaqiio inexoravel, que ao Inesmo tempo constitui a imagem
exorbitantedo podere a priva da certezae estabilidadedo
centro au do fechamento?Quais deveriam ser as efeitos cultu-
rais e politicos da liminaridade da ｮ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｌ das margensda
modernidade,que recebemsignificado nas temporalidades
narrativas cia cisao, cia ambivalencia e cla vacilac;;:ao?

Privada da visibilidade nao-mediadado historicismo -
"vendoa legitimidadede ｧ ･ ｲ ｡ ｾ Ｖ ･ ｳ passadascomoprovedoras
de autonomia cultural" _25 a nac;;:ao se transforma de
sfmbolo da modernidadeem sintoma de uma etnografia
do "contemporaneo"dentroda cultura moderna.Tal ｭ ｵ ､ ｡ ｮ ｾ ｡
de perspectivasurgede um reconhecimentoda ｩ ｮ ｴ ･ ｲ ｰ ･ ｬ ｡ ｾ ｡ ｯ

interrompida cia nac;;:ao, articulada na tensao entre, por urn
lado, significar 0 povo como uma presenc;;:a hist6rica a priori,
urn objeto pedagogico, e, pOl' Dutro lado, construir a povo na
performance cIa narrativa, seu "presente" enunciativo, marcado
na ｲ ･ ｰ ･ ｴ ｩ ｾ ｡ ｯ e ｰｵｬｳ｡ｾ｡ｯ do signo nacional.0 pedag6gicofunda
sua autoridade narrativa em uma tradic;;:ao do pova, descrita
par Poulantzas26 como urn momento de vir a ser designado
par si proprio, encapsuladonuma sucessaode momentos
hist6ricosquerepresentauma eternidadeproduzidapor auto-
ｧ ･ ｲ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｎ 0 performativointervem na soberania daautogerw;ao
da na<;ao ao lans;:ar uma sombra entre0 povo como "imagem"
e sua significa<;ao como um signo diferenciador do Eu, distinto
do Outro ou do Exterior.

No lugar da polaridadede uma ｮ ｡ ｾ ｡ ｯ prefigurativaauto-
geradora "em si n1esma" e de outras na<;oes extrfnsecas, a
performativointroduza temporalidadedo entre-lugar.A fron-
teira que assinalaa individualidadeda ｮ ｡ ｾ ｡ ｯ interrompe 0

tempo autogeradorda ｰ ｲ ｯ ､ ｵ ｾ ｡ ｯ nacional e desestabiliza0

significado do povo como homogeneo.0 problema nao e
simplesmentea "individualidade" da ｮ ｡ ｾ ｡ ｯ em ｯ ｰ ｯ ｳ ｩ ｾ ｡ ｯ it
alteridadede outras ｮ ｡ ｾ Ｖ ･ ｳ Ｎ Estamosdianteda ｮ ｡ ｾ ｡ ｯ dividida
no interior dela pr6pria, articulandoa heterogeneidadede
sua ｰ ｯ ｰ ｵ ｬ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｎ A ｮ｡ｾ｡ｯ barradaEla/Pr6pria[It/Self], alienada
de sua eterna ｡ ｵ ｴ ｯ ｧ ･ ｲ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｌ torna-seum ･ ｳ ｰ ｡ ｾ ｯ liminar de
ｳ ｩ ｧ ｮ ｩ ｦ ｩ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｌ que e marcadointernamentepelosdiscursosde
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minorias, pelashist6riasheterogeneasde povosem disputa,
pOl' autoridadesantag6nicase par locais tensosde ､ ｩ ｦ ･ ｲ ･ ｮ ｾ ｡

cultural.

Essaescrita-duplaou dissemi-nafao nao esimplesmente
urn exercfcio te6rico nas contradi<;oes internas da nayao libe-
ral moderna.A estruturade liminaridadecultural no interior

da nafiio seria uma pre-condi<;;ao essencialpara um conceito
tal comoa ､ｩｳｴｩｮｾ｡ｯ crucial de RaymondWilliams entrepraticas
residuais e emergentesem culturas oposicionaisque reque-
rem, como ele insiste, urn modo de explicas;:ao "nao-metaffsico,
nao-subjetivista".Esse ･ ｳ ｰ ｡ ｾ ｯ de ｳ ｩ ｧ ｮ ｩ ｦ ｩ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ cultural que
venhotentandoabrir pOl' meio da ｩ ｮ ｴ ･ ｲ ｶ ･ ｮ ｾ ｡ ｯ do perfarmativo
atenderiaa essa ｰ ｲ ･ Ｍ ｣ ｯ ｮ ､ ｩ ｾ ｡ ｯ importante. A Figura liminal'
do ･ ｳ ｰ ｡ ｾ ｯ Ｍ ｮ ｡ ｾ ｡ ｯ assegurariaque nenhumaideologia politica
pudessereivindicar autoridade transcendente au metaffsica
parasl. A razaodissoe que 0 sujeito do discursocultural -
a agenda de urn povo - se encontra cindida na ambivalen-
cia discursiva que emergena disputapela autoridadenarrati-
va entre 0 pedag6gicoe 0 performativo.Essatemporalidade
disjuntiva da ｮ ｡ ｾ ｡ ｯ forneceriaa referenciade tempoapropri-
ada para representaraquelessignificadose praticasresiduais
e emergentesqueWilliams localiza nasmargensda experiencia
contemporaneada sociedade.Sua emergenciadependede
um tipo de elipsesocial; seupoderde ｴ ｲ ｡ ｮ ｳ ｦ ｯ ｲ ｭ ｡ ｾ ｡ ｯ depende
do fato de estaremdeslocadoshistoricamente:

Mas em certas areas haved, em certos perfodos, praticas e sig-
nificados que nao sao buscados. Haven! areas de pratica e
significado que, quase pela ､ ･ ｦ ｩ ｮ ｩ ｾ ｡ ｯ de sua propria natureza
limitada au em sua profunda ､ ･ ｦ ｯ ｲ ｭ ｡ ｾ ｡ ｯ ＾ a cultura dominanre
e incapaz de reconhecer em quaisquer termos reaisY

QuandoEdwardSaid sugereque a questaoda ｮ ｡ ｾ ｡ ｯ deve-
ria ser colocada na agendacontemporftnea critica como uma
hermeneuticada "mundanidade",ele estatotalmenteconsci-
entede que tal demandas6 podeser agorafeita a partir das
fronteiras liminares e ambivalentes que articulam os signos
da cultura nacional, como "zonas de controle au de renuncia,
de ｲ ･ ｣ ｯ ｲ ､ ｡ ｾ ｡ ｯ ede esquecimento,de ｦ ｯ ｲ ｾ ｡ au de dependencia,
de exclusaoau de ｰ ｡ ｲ ｴ ｩ ｣ ｩ ｰ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｂ Ｒ Ｘ (grifos meus).
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As contra-narrativas da ｮ｡ｾ｡ｯ que continuamenteevocam
e rasuram suas fronteiras totalizadoras - tanto reais quanta
conceituais- perturbamaquelasmanobrasideolagicas
atravesdasquais"comunidadesimaginadas"recebemidentidades
essencialistas.Isto porquea unidadepolitica da na<;:aoconsiste
em um deslocamentocontinuo da ansiedadedo espa<;:o
moderno irremediavelmenteplural - a representa<;:aoda
territorialidademodernada na<;:aose transformana tempora-
lidade arcaica, atavica, do Tradicionalismo.A diferenp do
･ ｳ ｰ ｡ ｾ ｯ retorna como a Mesmice do tempo, convertendo
Territario emTradi<;:ao,convertendo0 Povoem Um. 0 ponto
liminar dessedeslocamentoideolagicoe atransforma<;:aoda fron-
teira espacial diferenciada, 0 "exterior", no tempo "interior"
[inward] legitimador da Tradi<;:ao. 0 conceitode Freud do
"narcisismo das pequenas､ ｩ ｦ ･ ｲ ･ ｮ ｾ ｡ ｳ Ｂ Ｒ Ｙ - reinterpretado para
nossosprop6sitos - oferece uma maneira de compreender
como a fronteira que assegura as limites coesosda ｮ ｡ ｾ ｡ ｯ

ocidentalpode facilmente transformar-seimperceptivelmente
em uma liminaridade interna contenciosa, que oferece urn
lugar do qual se fala sobre- e se fala como- a minoria, 0

exilado, 0 marginal e 0 emergente.

Freudusa a analogiade rivalidadesque prevalecementre
comunidadescom territ6rios contfguos - as espanh6ise as
portugueses,por exemplo - para ilustrar a identifica<;:ao
ambivalentede amor e adio que une uma comunidade:"E
sempre possfvel unir urn numero consideravelde pessoasno
amor, desdeque restem outras pessoaspara receber a mani-
festa<;:aode suaagressividade."30 0 problemae, naturalmente,
que as identifica<;:oesambivalentesde amore adio ocupam0

mesmoespa<;:opsiquicoe queproje<;:oesparanaicas"exterio-
rizadas" retornam para assombrare dividir 0 lugar em que
saoproduzidas.Enquantoum limite firme e mantidoentreos
territ6rios e a ferida narcisica estacontida, a agressividadesera
projetada no Outro ou no Exterior. Mas e Se considerarmos,
comovenhofazendo,0 povo comoa articula,aode uma dupli-
｣ ｡ ｾ ｡ ｯ da ｩｮｴ･ｲｰ･ｬ｡ｾ｡ｯ nacional, urn movimentoambivalente
entreos discursosda pedagogiae do performativo?E se ainda,
como Lefort argumenta,0 sujeito da ideologiamodernaestiver
dividido entre a imagem ic6nica da autoridade e 0 movimento
do significantequeproduza imagem,de tal forma que0 "signo"
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do social e condenado a deslizar incessantementede uma
ｰｯｳｩｾ｡ｯ a outra? E nesse ･ ｳ ｰ ｡ ｾ ｯ de liminaridade, na "insu-
portavel ｰ ｲ ｯ ｶ ｡ ｾ ｡ ｯ do colapsoda certeza"que encontramos
novamente as neurosesnardsicas do discurso nacional com
o qual comecei.A ｮ｡ｾ｡ｯ naoe mais 0 signade modernidade
sob 0 qual diferenpsculturaissao homogeneizadasna visao
"horizontal" da sociedade.A ｮ｡ｾ｡ｯ revela, em sua represen-
ｴ ｡ ｾ ｡ ｯ ambivalentee vacilante,uma etnografiade suapr6pria
｡ ｦ ｩ ｲ ｭ ｡ ｾ ｡ ｯ de ser a norma da contemporaneidadesocial.

o povo se torna pagao naqueleato disseminadorda
narrativa social que Lyotard define, em ｯ ｰ ｯ ｳ ｩ ｾ ｡ ｯ a ｴｲ｡､ｩｾ｡ｯ

plat6nica,como 0 p6lo privilegiado do narrado,

onde aquele que fala a faz do Jugar do referenre. Como narradora,
ela e igualmente narrada. E de certa forma ela ja econtada, e a
que ela mesma esta contando nao anula 0 fata de que em

_ alguma outra parte ela seja contada 31 (grifo meu).

Essa inversao narrativa au ｣ ｩ ｲ ｣ ｵ ｬ ｡ ｾ ｡ ｯ - que esta no espfrito de
minha visao do povo como dividido - torna insustentaveis
quaisquer ｲ ･ ｩ ｶ ｩ ｮ ､ ｩ ｣ ｡ ｾ Ｖ ･ ｳ hegem6nicasau nacionalistas de
dominio cultural, pois a ｰｯｳｩｾ｡ｯ do controle narrativo nao e
nen1 Inon6cula nem mono16gica. 0 sujeito e apreenslvel
somente na passagementre contar/contado, entre "aqui" e
"algum outro lugar", e nessacenadupla a pr6pria ｣ ｯ ｮ ､ ｩ ｾ ｡ ｯ

do sabercultural e a ｡ｬｩ･ｮ｡ｾ｡ｯ do sujeito.

A importancia dessacisao narrativa do sujeito de identi-
ｦ ｩ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ e corroboradapela ､ ･ ｳ ｣ ｲ ｩ ｾ ｡ ｯ do ato etnograficofeita
por Levi-Strauss." 0 etnografico demandaque 0 pr6prio
observador seja uma parte de sua ｯ ｢ ｳ ･ ｲ ｶ ｡ ｾ ｡ ｯ e isto requer
que 0 campode conhecimento- 0 fato social total - seja
apropriado de fora como uma coisa, mas como uma coisa
que indui dentrode si a compreensaosubjetivado nativo. A
ｴｲ｡ｮｳｰｯｳｩｾ｡ｯ desseprocessopara a linguagem da apreensao
do outsider- essaentradana area do simb6lico da repre-
ｳ ･ ｮ ｴ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｏ ｳ ｩ ｧ ｮ ｩ ｦ ｩ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ - torna entao 0 fato social "tridimen-
sional". Isto porquea etnografiarequerque 0 sujeito se divida
emobjetoe sujeitono processode ｩ ､ ･ ｮ ｴ ｩ ｦ ｩ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ de seucampo
de conhecimento;0 objetoetnograficoe constituido"por meio
da capacidadedo sujeitode ｡ ｵ ｴ ｯ Ｍ ｯ ｢ ｪ ･ ｴ ｩ ｦ ｩ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ indefinida(sem
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se anularcomosujeito), de projetarparafora de si fragmentos
cada vez menoresde si mesmo".

Uma vez quea liminaridadedo ･ ｳ ｰ ｡ ｾ ｯ Ｍ ｮ ｡ ｾ ｡ ｯ eestabelecida
e que sua "diferenp" e transformadade fronteira "exterior"
para sua finitude "interior", a ｡ｭ･｡ｾ｡ de ､ ｩ ｦ ･ ｲ ･ ｮ ｾ ｡ cultural
naG e mais urn problema do "outro" pova. Torna-se uma questao
da alteridadedo povo-como-um.0 sujeito nacionalse divide
na perspectivaetnograficada contemporaneidadeda cultura
e oferece tanto uma ｰ ｯ ｳ ｩ ｾ ｡ ｯ te6rica quanta uma autoridade
narrativa para vOZes marginais au discursos de minoria. Eles
ｾ ｾ ｡ ｩ ｳ necessitamdirigir suasestrategiasde ｯ ｰ ｯ ｳ ｩ ｾ ｡ ｯ para
um horizontede "hegemonia",que econcebidocomo hori-
zontal e homogeneo.A grande｣ ｯ ｮ ｴ ｲ ｩ ｢ ｵ ｩ ｾ ｡ ｯ do ultimo trabalho
publicadode Foucaultesugerirque 0 povo emergeno estado
moderno como urn movi01ento perpetuo de "integrac;;:ao mar-
ginal de individuos". "0 que somoshOje?"" Foucaultfaz essa
perguntaetnograficade extremapertinenciapara 0 pr6prio
Ocidente com a finalidade de revelar a alteridadede sua
racionalidadepolitica. Ele sugereque a "razao de estado"
na nac;;:ao Inoderna tern de proceder dos limites heterogeneos
e diferenciadosde seu territ6rio. A ｮ｡ｾ｡ｯ nao pode ser
concebidanum estadode equilibria entre diversoselementos
coordenadose mantidospor uma lei "boa".

Cada estado esta em competil';ao permanente com outros pai-
ses, outras ｮ ｡ ｾ Ｖ ･ ｳ ... de modo que cada estado nao tern nada
diante de si a nao sel" um futuro indefinido de haas. A polftica
rem agora de !idar com uma multiplicidade irredutivel de estados
lutando e competindo numa hist6ria limitada ... 0 Estado e sua
pr6pria finalidade.·H

o que epoliticamentesignificativo e 0 efeito destafinitude
do Estado na ｲ ･ ｰ ｲ ･ ｳ ･ ｮ ｴ ｡ ｾ ｡ ｯ liminar do povo. 0 povo nao
mais estaracontido naquelediscursonacional da teleologia
do progresso,do anonimatode individuos, da horlzontalidade
espacialda comunidade,do tempo homogeneodasnarrativas
sociais, da visibilidade historicistada modernidade,em que
"0 presentede cadanivel [do social] coincidecom 0 presente
de todos os outros, de forma que 0 presentee uma parte
essencial que torna a essencia visfvel." 35 A finitude da nac;ao
enfatiz8 a impossibilidaclede tal totalidade expressivacom
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sua ｡ ｬ ｩ ｡ ｮ ｾ ｡ entre urn presentepleno e a visibilidade eterna
de urn passado.A liminaridade do povo - sua ｩ ｮ ｳ ｣ ｲ ｩ ｾ ｡ ｯ ｟

dupla como objeto pedag6gicoe sujeito performativo _
demanda urn "tempo" de narrativa que erecusadono discurso
do historicismo, no qual a narrativa esomentea agencia do
acontecimentoou 0 meio de uma continuidade naturalista da
Comunidadeou da ｔ ｲ ｡ ､ ｩ ｾ ｡ ｯ Ｎ Ao descrevera ｩｮｴ･ｧｲ｡ｾ｡ｯ mar-
ginal do individuo na totalidadesocial, Foucaultofereceuma
､ ･ ｳ ｣ ｲ ｩ ｾ ｡ ｯ util da nacionalidadeda ｮ ｡ ｾ ｡ ｯ moderna.Sua
caracteristica principal, escreveele,

naG e oem a constituir;ao do estado,0 mais frio dos frios ｭ ｯ ｮ ｳ ｾ

tres, oem a ascensaodo individualismo burgues. Nem mesmo
direi que seja 0 esfon;;o constante de integrar indivlduos na
totalidade politica. Creio que a principal caracterfstica de nossa
racionalidade poHtica seja 0 fato de que essa integrar;ao dos
indivfduos Duma comunidade au numa totalidade resulta de
lima correlar,;:ao constante entre uma ereseeme individualiza-
t;ao e 0 refon;;o dessa totalidade. Desseponto de vista, pode-
mos compreender porque a racionalidade politica moderna e
permitida pela antinomia entre lei e ordem.36

Em Vigiar e Punir, de Foucault, aprendemosque os mais in-
dividuados sao aquelessujeitos colocadosas margensdo
social, de modo que a tensaoentre a lei e a ordem pode
produzir a sociedadedisciplinadoraou pastoral.Tendo co-
locado 0 povo nos limites da narrativada ｮ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｌ quero ago-
ra explorarformas de identidadecultural e solidariedadepo-
litica queemergemdastemporalidadesdisjuntivasda cultura
nacional. Essae uma ｬ ｩ ｾ ｡ ｯ da hist6ria a ser aprendidacom
aquelespovos cujas hist6rias de marginalidadeestao enre-
dadasde forma mais profunda nas antinomiasda lei e da
ordem- os colonizadose as mulheres.

DE MARGENS E MINORIAS

A dificuldade de escrevera hist6ria do povo como 0 ago-
nismo intransponivel dos vivos, as experiencias incomensu-
dveis de luta e sobrevivencia na construc;ao de uma cultura
nacional,eem nenhumoutro lugar melhor vista do que no
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ensaiode FranzFanon"Sobrea CulturaNaclonal"." Inicio com
de, por ser uma advertenciacontra a apropria,aointelectual
da "cultura do povo" (qualquerque seja ele) dentrode urn
discursode representa,aoque pode ser fixado ou reificado
nos anais da Hist6ria. Fanon escrevecontra a forma de histo-
ricismo nacionalista que admire haver urn momenta em que as
temporalidadesdiferenciais de hist6rias culturals se fundem
em urn presenteimediatamentelegivel. Interessa-me0 fato
de Fanonenfocar0 tempoda representa,aocultural, ao inves-'
de historicizarimediatamente0 evento.Ele explora 0 espa,o
da naC;ao sem identifica-Io imediatamente com a instituic;ao
hist6rica do Estado. Como minha preocupa,aoaqui nao e
com a hist6ria de movimentos nacionalistas1 mas somentecom
determinadas tradic;6es de escrita que tentam construir narra-
tivas do imaginario social do povo-nac;ao 1 agradec;o a Fanon
por liberar urn certo tempo incerto do povo.

o conhecimentodo povodependedadescoberta,diz Fanon,
"de umasubstanciamuito rnais fundamentalque estaela pr6pria
sendocontinuamente renovada", uma estrutura de repetic;ao
que naG e visivel na translucidez dos costumesdo povo au
nas objetividades6bvias que parecemcaracterizar0 povo.
"A cultura detestaa simplifica,ao", escreveFanon,amedida
que tenta localizar 0 povo num tempo performativo: "0 mo-
vimentoflutuanteque0 povo estamoldandonaquelemomentd'.
o presenteda hist6ria do povo e, portanto,uma praticaque
destr6l os principios constantesda cultura nacionalque tenta
voltar a urn passadonacional "verdadeiro", frequentemente
representadonas formas reificadasdo realismoe do este-
re6tipo. Tais conhecimentospedag6gicose tais narrativas
nacionais continufstas deixam escapara "zona de instabilidade
oculta" onde reside0 povo (expressao'deFanon).Ea partir
deSsa instabilidadede significa,aocultural que a cultura na-
cional vern a ser articulada como uma dialetica de temporali-
dades diversas - moderna, colonial, p6s-colonial, "nativa"
- que nao podeser urn conhecimentoque se estabilizaem
sua enunciac;ao: "ela esempre contemporaneaaD ate de reci-
tac;ao. E 0 ata presente que, a cada vez que ocorre, toma
posi,aona temporalidadeefemeraque habita 0 espa,oentre
o "eu Qllvi" e 0 "voce ollvira" .38

A critica feita por Fanon das formas fixas e estaveisda
narrativa nacionalista torna imperativo questionar as teorias
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ocidentais do tempo horizontal, hon10geneoe vazio da
narrativa da na,ao.Sera que a linguagem da instabilidade
oculta da cultura tem pertinenciafora da situa,aode luta anti-
colonial? Sera que a incomensuravel ato de viver - ｦｲ･ｱｵ･ｮｾ

temente descartadocomo etico au empfrico - tem sua pr6pria
narrativa ambivalente, sua pr6pria hist6ria da teoria? Ele pode
modificar a maneira como identificamos a estrutura simb6lica
da na,aoocidental?

Uma explora,aosemelhantedo tempo politico tem uma
hist6ria feministasalutarem"0 TempodasMulheres"." Tem-se
reconhecido raramente que este famoso ensaio de Kristeva
tem sua hist6ria conjuntural e cultural nao apenasna psica-
nalise e na semiotica, mas tambem em Ulna crftica poderosae
uma redefini<;ao da na<;ao COlno urn espa<;opara a emergen-
cia de identifica,6esfeministaspoliticase psiquicas.A na,ao
como urn denominador simb6lico e, de acordo com Kristev3,
um poderosoreposit6riode sabercultural queapagaas16gicas
racionalista e progressista da na<;ao "canonical>. Essa hist6ria
simb6lica da cultura nacional esta inscrita na estranha tem-
poralidadedo futuro perfeito, cujos efeitasnao saodiferentes
da instabilidadeoculta de Fanon.

Como afirma Kristeva, as fronteiras da na<;ao se deparam
constantementecom uma temporalidade dupla: 0 processode
identidadeconstituido pela sedimenta,aohist6rica (0 peda-
g6gico) e a perdada identidadeno processode significa,ao
da identifica,aocultural (0 performativo).0 tempoe 0 espa,o
da constru,aoda finitude da na,ao, segundoKristeva, sao
analogosao meu argumentode quea figura do povo emerge
na ambivalencia narrativa de tempos e significados disjuntivos.
A circula<;ao simultanea do tempo linear, cursivo, monumental,
no mesmoespa,ocultural constitui uma nova temporalidade
hist6rica que Kristeva identifica com estrategias feministas
de identifica,aopolitica de basepsicanalitica.0 queenotavel
ea sua insistencia de que 0 signo marcado pelo genero possa
manter unidos tais tempos hist6ricos exorbitantes.

Os efeitos politicos do tempo multiplo e cindido das
mulheres, segundo Kristeva, conduz ao que ela denomina
"desmassifica,aoda diferen,a".0 momentocultural da "insta-
bilidade ocultan de Fanon expressa0 povo num movimento
f1utuantequeele estamoldandonaquelemomento,de modo
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que 0 tempop6s-colonialquestionaas tradi,oesteleol6gicas
de passadoe presentee a sensibilidadepolarizadahistoricista
do arcaico e do moderno. EssasnaG saosimplesmentetenta-
tivas de inverter 0 equilibrio do poderdentrode uma ordem
de discurso inalterada. Fanon e Kristeva buscam redefinir 0

processo simb6lico atraves do qual 0 imaginario social -
nac;;ao, cultura au comunidade - se torna 0 sujeito do discurso
e 0 objeto da identifica,ao psiquica. Essastemporalidades
feministas e p6s-coloniaisnos for,am a repensara rela,ao
entre0 tempodo significadoe 0 signoda hist6ria no interior
destaslinguagens,politicas au lited.rias, que clesignama povo
"como urn". Elas nos desafiama pensar a questaocia con1uni-
dade e da cOffiunicac;;ao sema momenta de transcendencia:
como con1preender tais formas de contradic;ao social?

A identifica,ao cultural e entao mantida a beira do que
Kristeva chama de "perda de identidade"ou que Fanon
descrevecomo uma profunda"indecidibilidade" cultural. 0
povo como uma forma de interpela,aoemergedo abismoda
enuncia,aoonde 0 sujeito se divide, 0 significante"desapa-
recegradualmente"eopedag6gicoe 0 performativosaoarti-
culadosde forma agonistica.A linguagemda coletividadee
cia coesaonacionais esta agora em jogo. Nem a hornogenei-
dade cultural nem 0 espa,ohorizontal da na,aopodemser
autoritariamente representados no interior do territ6rio familiar
da esferapublica: a causalidadesocial nao podesercompre-
endida adequadaInentecomo urn efeito deterministico au so-
bredeterminado de urn centro "estatista"; tampouco pode a
racionalidadeda escolhapolitica serdividida entreas esferas
polaresdo privadoe do publico. A narrativada coesaonacional
nao pode rnais ser significada, nas palavras de Anderson, como
uma "solidez socio16gica"40 fixada em uma "sucessao de
plurais' - hospitais,prisoes,aldeiaslonginquas- em que
o espa,osocial e claramentedelimitado por tais objetos
repetidos que representam urn horizonte naturalista, nacional.

Esse pluralismo do signo nacional, em que a diferen,a
retorna como 0 mesmo, econtestadopela "perda de identi-
dade" do significante que inscreve a narrativa do povo na
escritaambivalente,"dupla", do performativoe do pedag6gico.
o movimentode significado entrea imagemimperiosado
povo e 0 movimento de seu signa interrompe a sucessa.o
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de plurais que produzema solidez sociol6gicada narrativa
nacional.A totalidadeda na<;aoeconfrontadacom um movi-
mento suplementar de escrita e atravessadapor ele. A estru-
tura heterogeneada suplementaridadederridiana na escrita
acompanha rigorosamente 0 movimento agonistico, ambiva-
lente, entrea pedag6gicoe a performativoqueembasaa inter-
pela<;aonarrativada na<;ao.Um suplemento,em um de Seus
sentidos, "cuffiula e acuffiula presenc;;a. E assim que a arte, a
techne, a imagem, a representac;;ao, a conven<;ao, etc" vern
comosuplementosda naturezae saoplenasde toda essafun<;ao
de cumula<;aocompleta"" (pedag6gica).A doubleentendre
do suplementosugere,contudo,que

[elel intervem Oll se insinua no-lugar-de... Seele representa e faz
uma imagem e pela falta anterior de uma ｰ ｲ ･ ｳ ･ ｮ ｾ ｡ ... 0 suple-
mento e urn adjunto, uma instancia subalterna ... Enquanto
substituto, nao e simplesmenteadicionado apositividade de lima
ｰ ｲ ･ ｳ ･ ｮ ｾ ｡ ［ elc nao produz nenhull1 releva ... Em alguma parte,
alguma coisa pode SCI' preenchida de si mesma... somente ao
se permirir SCI' preenchida atraves de signa e de procurar;aa. ll

(performativo)

E nesseespa<;osuplementarde duplica<;ao- naodeplura-
lidade - em que a imageme presen<;ae procura<;ao,em
que 0 signa suplementae esvaziaa natureza, que as tempos
disjuntivos de Fanon e Kristeva podem ser transformados
nos discursos de identidades culturais emergentes,dentro

. de uma politica de diferen<;a nao-pluralista.

Esseespa<;osuplementarde significa<;aocultural que revela
- e une - a performativo e 0 pedag6giconos aferece uma
estrutura narrativa caracteristica da racionalidade polftica
maderna: a integra\=aa marginal de individuas num movimento
repetitivo entre as antinomias da lei e da ardem. E do movi-
mentaliminar da culturada na<;ao- ao mesmotemporevelado
e unido - que a discursa da minoria emerge.Sua estrategia
de interven<;aoesemelhanteao que a procedimentoparla-
mentar ingles reconhececomo uma questaosuplementar. Esta
e suplementarao que esta "na pauta" para ser examinado
pelo ministro. 0 faro de vir "depais" do original au como
"acrescimo" da aquestaosuplementara vantagem de intraduzir
um sentido de "secundariedade"au de atraso [belatedness]
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na estruturado original. A estrategiasuplementarsugereque
o ata de acrescentar naD necessariamenteequivale a samar,
mas pode, sim, alterar 0 calculo. Conforme sugeresucinta-
mente Gasche,"os suplementos... sao sinais de ｡ ､ ｩ ｾ ｡ ｯ que
compensamum sinal de ｳ ｵ ｢ ｴ ｲ ｡ ｾ ｡ ｯ na origem"" A estrategia
suplementar interrompe a serialidade sucessivada narrativa
de plurais e de pluralismoao mudarradicalmenteseu modo
de ｡ ｲ ｴ ｩ ｣ ｵ ｬ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｎ Na metaforada comunidadenacional como
"muitos-como-um", 0 urn e agora nao apenas a tendenda
de totalizar 0 social em um tempo homogeneoe vazio, mas
tambema ｲ･ｰ･ｴｩｾ｡ｯ daquelesinal de ｳ ｵ ｢ ｴ ｲ ｡ ｾ ｡ ｯ na origem,
o menos-que-umque intervem com uma temporalidade
metonfmica, iterativa.

Um efeito cultural de tal ｩ ｮ ｴ ･ ｲ ｲ ｵ ｰ ｾ ｡ ｯ metonimicana re-
ｰ ｲ ･ ｳ ･ ｮ ｴ ｡ ｾ ｡ ｯ do povo estaevidentenos escritospoliticos de
Julia Kristeva. Se suprimirmosseusconceitosde tempo das
mulheres e de exflio feminino, entao ela parece argumentar
que a "singularidade"da mulher- sua ｲ ･ ｰ ｲ ･ ｳ ･ ｮ ｴ ｡ ｾ ｡ ｯ como
ｦ ｲ ｡ ｧ ｭ ･ ｮ ｴ ｡ ｾ ｡ ｯ e pulsao- produzuma dissidenciae um dis-
tanciamentodentro do pr6prio vinculo simb6lico que des-
mistifica "a comunidadeda linguagem como um instrumen-
to universal e unificador, que totaliza e iguala" .44 A minoria
nao confronta simplesmente0 pedag6gicoou 0 poderoso
discurso-mestre com urn referente contradit6rio au de nega-
ｾ ｡ ｯ Ｎ Ela interroga seu objeto ao refrear inicialmente seu
objetivo. Insinuando-se nos termos de referenda do discur-
so dominante,0 suplementarantagoniza0 poder implicito
de generalizar,de produzir solidez sociol6gica.0 questio-
namento do suplemento naD e uma retorica repetitiva do
"fim" da sociedade,mas uma ｭ ･ ､ ｩ ｴ ｡ ｾ ｡ ｯ sobrea ､ｩｳｰｯｳｩｾ｡ｯ

do ･ ｳ ｰ ｡ ｾ ｯ e do tempoa partir dos quais a narrativada na-
ｾ ｡ ｯ deve comerar. 0 poder da suplementaridadenao e a
ｮ･ｧ｡ｾ｡ｯ das ｣ ｯ ｮ ｴ ｲ ｡ ､ ｩ ｾ Ｖ ･ ｳ sociais pre-estabelecidasdo pas-
sado au do presentej sua for<;a esta - como veremos na
discussaode HandsworthSongs｛ ｃ ｡ ｮ ｾ Ｖ ･ ｳ de HandsworthJ,
logo a seguir- na ｲ ･ ｮ ･ ｧ ｯ ｣ ｩ ｡ ｾ ｡ ｯ daquelestempos,termose
tradit;6es, atraves dos quais convertemos nossa contempo-
raneidade incerta e passageira em signos cia historia.

HandsworthSongs4S e um filme realizadopelo Black Audio
and Film Collective duranteos protestosde 1985, no bairro
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de Handsworth,em Birmingham,Inglaterra.Rodadoem meio
aos protestos, e assombrado por dais momentos: a chegada
da ｰ ｯ ｰ ｵ ｬ ｡ ｾ ｡ ｯ migrantenos anos50 e a emergenciade povos
negrosbritanicos na diaspora.E 0 proprio filme e parte da
emergenciade uma politica cultural negrabritanica.0 tempo
fflmico de urn deslocamentocontinuo da narrativa decorre
entre as momentosde chegadados migrantes e a emergencia
das minorias. E 0 tempo da opressaoe da resistencia, 0 tem-
po da performancedos tumultos, atravessadopOI' saberes
pedagogicosde ｩ ｮ ｳ ｴ ｩ ｴ ｵ ｩ ｾ Ｖ ･ ｳ do Estado. 0 racismo das esta-
tfsticas, documentos e jornais einterrompido peIo viver perplexo
das ｣ ｡ ｮ ｾ Ｖ ･ ｳ de Handsworth.

Duas mem6rias se repetem incessantementepara traduzir
a perplexidadeviva da historia num tempo de ｭ ｩ ｧ ｲ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｚ

primeiro, a chegadado navio carregadode imigrantesdas
ex-co16nias, recem desembarcados,sempre emergindo -
como no cena-rio fantasmatico do romance familiar de Freud
- numa terra oode as ruas sao cal<;adas com Duro. A esta se
segueoutra imagem da perplexidadee do poder de povos
emergentes,captadosna tomadade urn rastafaride cabeleira
encaracolada,abrindo ･ ｳ ｰ ｡ ｾ ｯ pOI' entre urn destacamento
policial durante urn protesto.E uma memoria que irrompe
incessantementeao longo do fHme: uma ｲ ･ ｰ ･ ｴ ｩ ｾ ｡ ｯ perigosa
no presente do enquadramento cinematico, 0 limite cia vida
humana que traduz 0 que vira a seguir e 0 que houve antes
na escritada Historia. Eis a ｲ･ｰ･ｴｩｾ｡ｯ do tempoe do ･ ｳ ｰ ｡ ｾ ｯ

dos povos, que venho tentando evocar:

No devido tempo demandaremos 0 impossivel a fim de arran-
car dele aquilo que e possive!. No devido tempo as ruas me
chamarao sem se desculpar. No devido tempo terei razao em
dizer que nao hi hist6rias... nos tumultos, somenteos fantasmas
de outras hist6rias.

A demandasimbolicade ､ ｩ ｦ ･ ｲ ･ ｮ ｾ ｡ cultural constitui uma historia
no meio da revolta. Do desejodo posslvelno impossivel,no
presente hist6rico dos tumultos, emerge a fantasmag6rica
repetic;ao de outras hist6rias, 0 registro de outras revoltas
de pessoasde cor: BroadwaterFarm; Southall; St. Paul's,
Bristol; a fantasmagorlcaｲ ･ ｰ ･ ｴ ｩ ｾ ｡ ｯ da mulher negra de
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Lozells Roacl, em Hanclsworth,que ve 0 futuro no passaclo.
NaG h:3. hist6rias nos tumultus, somenteas fantasmas de outras
hist6rias; ela clisse a urn jornalista local: "Voce pocle ver
EnochPowell em 1969, Malcolm X em 1965." E claquelarepe-
ｴ ｩ ｾ ｡ ｯ acumulada ela constr6i uma historia.

Do filme chegaate n6s a voz cle uma outra mulher que
fala outralinguagem hist6rica.Do munclo arcaicocia metafora,
apanhaclano movimento clo povo, ela tracluz 0 tempo cle
muclanp no fluxo e refluxo clo ritmo nao-clominantecia
linguagem: 0 tempo sucessivocia instantaneiclacle,clebaten-
do-secontra as horizontes rigidos, e, a seguir, 0 fluir de agua
e cle palavras:

I walk with my back to the sea, horizonsstraight ahead
Wavethe seawayand back it comes,
Stepand I slip on it.
Crawling in myjourney'sfootsteps
When I stand it fills my bones.

lCaminho de costasvoltadas para 0 mar, horizontes bern afrente.
Afasto 0 mar e de volta ele vem,
Urn passee nele escorrego
Arrastando-me nas pegadas de minha jornada
Quando me ergo ele me enche as ossos].

A perplexiclacledos vivos nao deve ser entenclidacomo
uma angustia existenciale etica do empirismo da vida cotidiana
no "eterno presentevivo" que da ao discurso liberal uma rica
referencia social sobre 0 relativismo moral e cultural. Tam-
pouco deve ser apressadamenteassociada com a presenr;a
espontaneae primorclial do povo nos discursosliberadores
cle ressentimentpopulista. Na ｣ｯｮｳｴｲｵｾ｡ｯ cleste discursoda
"perplexidadeviva" que procuroproduzirclevemosnos lem-
brar que 0 ･ｳｰ｡ｾｯ da vicla humanae levadoateseuextremo
incomensuravel;0 julgamentodo viver e perplexo; 0 topos
da narrativanao e nem a ideia transcendentale pedag6gica
da Hist6ria, nem a ｩｮｳｴｩｴｵｩｾ｡ｯ do Estado, mas uma estranha
temporalidaclecia ｲ･ｰ･ｴｩｾ｡ｯ do urn no oUlro - urn movimento
oscilanteno presentegovernanteda autoridadecultural.

o discurso da minoria situa 0 ato de emergenciano entre-
lugar antagonfstico entre a imagem e 0 signo, 0 cumulativo e
o adjunto, a ｰｲ･ｳ･ｮｾ｡ e a ｳｵ｢ｳｴｩｴｵｩｾ｡ｯ [proxy 1. Ele contesta
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genealogiasde "origem" que levam a ｲ･ｩｶｩｮ､ｩ｣｡ｾＶ･ｳ de
supremacia cultural e prioridadehist6rica. 0 discurso de minaria
reconhece0 status da cultura nacional - e 0 povo - como 0

･ｳｰ｡ｾｯ contencioso,performativo, da perplexidadedos
vivos em meio as ｲ ･ ｰ ｲ ･ ｳ ･ ｮ ｴ ｡ ｾ Ｖ ･ ｳ pedagogicasda pleni-
tude da vida. Agora nao ha razaopara crer que tais marcas
de diferenp nao possaminscreveruma "historia" do povo
ou tornar-seos lugaresde reuniaoda solidariedadepolitica.
Contudo, naD celebrarao a monumentalidade da memoria
historicista, a totalidadeda sociedadeou a homogeneidade
da experienciacultural. 0 discursoda minoria revela a am-
bivalencia intranspolltvel que estrutura 0 movimento equivo-
co do tempo historico. De que modo se pode encontrar0

passado como uma anterioridade que continuamente intro-
duz uma outridadeou alteridadedentrodo presente?De que
modo entao narrar 0 presente como uma forma de contem-
poraneidade que nao eoem pantual oem sincronica? Em que
tempohistorico tais ｣ ｯ ｮ ｦ ｪ ｧ ｵ ｲ ｡ ｾ Ｖ ･ ｳ de diferenpcultural assu-
mem formas de autoridadecultural e politica?

ANONIMATO SOCIAL E ANOMIA CULTURAL

A narrativa da nac;ao moderna comec;a, segundo afirma
Benedict Anderson, em ImaginedCommunities｛ ｎ ｡ ｾ ｡ ｯ e
ConscienciaNacional], quandoa ｮｯｾ｡ｯ da "arbitrariedadedo
signo" cinde a ontologia sagradado mundo medieval e seu
impressionante imagimlrio visual e auditivo. Ao "separar a
linguagemda realidade",sugereAnderson,0 significantear-
bitrario permite uma temporalidadenacional do "enquanto
isso" [meanwhile], uma forma de tempohomogeneoe vazio.
Estee 0 tempoda modernidadecultural quesuplantaa ｮｯｾ｡ｯ

profeticade simultaneidade-ao-longo-do-tempo.A narrativa
do "enquanto issa" permite "urn tempo de intersec;ao, trans-
versal, marcado nao por ｰ ｲ ･ ｦ ｩ ｧ ｵ ｲ ｡ ｾ ｡ ｯ e ｲ･｡ｬｩＲ｡ｾ｡ｯＬ mas por
coincidenciatemporale medidopelorelogioe pelocalendario"46
Essaforma de temporalidadeproduzuma estruturasimbolicada
ｮ ｡ ｾ ｡ ｯ como "comunidadeimaginada" que, de acordo com a
escala e a diversidade da ｮ ｡ ｾ ｡ ｯ moderna, funciona como 0

enredo de urn romance realista. A firme e progressiva ｭ ｡ ｲ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ
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do tempo-calendario,naspalavrasde Anderson,da ao mundo
imaginadoda ｮ ｡ ｾ ｡ ｯ umasolidezsociol6gica;ela une no palco
nacional atas e atores diversos, inteiramente desapercebidos
urn do outro, exceto como uma func;;:ao dessesincronismo do
tempo que naG eprefigurativo, mas uma forma de con tern-
poraneidadecivil cumpridana plenitudedo tempo.

Anderson historiciza a emergenciado signa arbitrario da
linguagem- e aqui ele esta fa lando mais propriamentedo
processode ｳ ｩ ｧ ｮ ｩ ｦ ｩ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ do que do progressoda narrativa-
como 0 que teve de vir antes que a narrativa da nac;;:ao moder-
na pudesse｣ ｯ ｭ ･ ｾ ｡ ｲ Ｎ Ao descentrara visibilidade profeticae a
simultaneidadede sistemasmedievaisde ｲ ･ ｰ ｲ ･ ｳ ･ ｮ ｴ ｡ ｾ ｡ ｯ di-
nastica,a comunidadehomogeneae horizontalda sociedade
modernapode emergir. a ｰｯｶｯＭｮ｡ｾ｡ｯＬ apesarde dividido e
cindido, pode ainda assumir, na func;ao do imaginario social,
uma forma de "anonimato" democratico. Todavia ha uma
asceseintensa no signa do anonimato da comunidade mo-
derna e no tempo - a enquanto isso que estrutura sua
consciencia narrativa, como explica Anderson. Deve ser
enfatizadoque a narrativa da comunidadeimaginada e
construfda a partir de duas temporalidades incomensuraveis
de significado que ｡ ｭ ･ ｡ ｾ ｡ ｭ sua coerencia.

a ･ｳｰ｡ｾｯ do signa arbitrario, sua ｳ ･ ｰ ｡ ｲ ｡ ｾ ｡ ｯ da lingua-
gem e da realidade,possibilita a Andersonenfatizara natu-
reza imaginaria ou mitica da sociedadeda ｮ｡ｾ｡ｯＬ Cantudo, a
tempo diferencial do signa arbitrario nao e nem sincr6nico
nem serial. Na ｳ ･ ｰ ｡ ｲ ｡ ｾ ｡ ｯ de linguageme realidade- no
processode ｳ ｩ ｧ ｮ ｩ ｦ ｩ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ - nao ha equivalenciaepistemol6-
gica entresujeito e objeto, nem possibilidadeda mimesedo
significado. a signa temporaliza a diferenp iterativa que
circula dentro da linguagem,da qual deriva a significado,
mas nao pode ser representado tematicamente dentro da
narrativa como urn tempo homogeneoe vazio. Tal temporali-
dade e antitetica a alteridadedo signa que, de acordocom
minha ｡ ｶ ｡ ｬ ｩ ｡ ｾ ｡ ｯ da "questaosuplementar"da ｳ ｩ ｧ ｮ ｩ ｦ ｩ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ

cultural, aliena 0 sincronismo da comunidade imaginada. A
partir do lugar do "enquantoisso", onde a homogeneidade
cultural e a anonimato dernocratico articulam a comunidade
nacional, emerge uma voz do povo mais instantanea e
subalterna,discursosde minoria que falam em urn ･ ｳ ｰ ｡ ｾ ｯ

intermediario e entre tempos e lugares.
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Tendo inicialmente localizado a comunidadeimaginada
da nas;:ao no tempo homogeneoda narrativa rcalista, ao final
de sua obra Andersonabandona0 "enquantoisso" - sua
temporalidadepedag6gicado povo. Pararepresentar0 povo
como um discursoperformativode ｩ ､ ･ ｮ ｴ ｩ ｦ ｩ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ publica, um
processoque denomina "unissonancia", Anderson lan<;a mao
de urn Dutro tempo de narrativa. Unissonanciae "aquele tipo
especial de comunidade contemporanea que somente a lin-
guagem5ugere" ,47 e essealo de fala patri6tico naD esta escrito
no "enquanto isso" sincr6nico, do romance, mas inscrito em
uma subitaprimordialidadede significadoque "surge imper-
ceptivelmentede um passadosem horizonte"'" (grifo meu).
Essemovimento do signa naD pode simplesmentescr histori-
cizado na e01crgenciada narrativa rcalista do romance.

Enessaalturada narrativado temponacionalque 0 discurso
unissonoproduz sua identifica<;ao coletiva do povo naG como
algumaidentidadenacionaltranscendente,masemumalinguagem
de duplicidadequesurgeda divisao ambivalentedo pedag6gico
e do performativo. 0 povo emerge em urn momenta estranho
de sua hist6ria "presente" como uma "sugestaofantasmag6rica
de simultaneidade atraves do tempo homogeneoe vazio". 0
pesodas palavras do discurso nacional vern de urn "como era
no passado- de uma Anglicidade Ancestral".49 E precisa-
mente sobre esse tempo repetitivo do anterior alienante -
mais que a origem - que escreveLevi-Strauss, quando, ao
explicara "unidadeinconsciente"da ｳ ｩ ｧ ｮ ｩ ｦ ｩ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｌ sugereque
"a linguagemsomentepode ter surgido de uma s6 vez. As
coisasnao podemter ｣ ｯ ｭ ･ ｾ ｡ ､ ｯ a signijicar gradativamente"50
(grifo meu). Naquela repentinaausenciade tempo do "de
uma s6 vez", nao h3 sincronia, mas urn intervalo temporal;
nao ha sitnultaneidade, mas uma disjunC;ao espacial.

o "enquantoisso" e0 signo do processuale do performa-
tivo; nao e urn simples presente contfnuo, mas 0 presente
como sucessaosem sincronia - a iteraC;ao do signo da
moderna espac;o-naC;ao. Ao encaixar 0 enquanto isso da
narrativa nacional, em que as pessoasvivem suasvidas plurais
e autonomasdentro do tempo homogeneoe vazio, Anderson
deixa escapar0 tempo alienantee iterativo do signo. Ele
naturaliza a "subitaneidade" momentaneado signo arbitrario,
sua pUlsaC;ao, ao torna-lo parte da emergencia hist6rica do
romance, uma narrativa de sincronia. Mas a subitaneidade
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do significante e incessante,instantanea mais que simultanea.
Ela introduzurn espa,ode significa,aoquee mais de itera,ao
do que de serialidadeprogressivaou linear. 0 "enquanto
isso" seconverte en1 outro tempo distinto, ou em signo ambi-
valente, do povo nacional. Se essee 0 tempo do anonimato
do povo, ele e tambem0 espa,oda anomiada na,ao.

De que modo entenderessaanterioridadede significa,ao
como uma posi,aode sabersocial e cultural, essetempodo
"antes" da ｳｩｧｮｩｦｩ｣｡ｾ｡ｯＬ que nao escoara harmoniosamente
no presente como a continuidade da ｴｲ｡､ｩｾ｡ｯ - inventada
ou qualquer outra coisa? Ela tem sua pr6pria hist6ria nacio-
nal na perguntade Renan, "Qu'est ce qu'une nation?", que
tern sido 0 ponto de partida para varios dos rnais influentes
relatosda modernaemergenciada na,ao- Kamenka,Gellner,
BenedictAnderson,TzvetanTodorov. Na propostade Renan,
a fun,ao pedag6gicada modernidade- a vontadede ser
uma ｮ ｡ ｾ ｡ ｯ - introdu2 no presenteenunciativo da ｮ｡ｾ｡ｯ um
tempo diferencial e iterativo de ｲ ･ ｩ ｮ ｳ ｣ ｲ ｩ ｾ ｡ ｯ que me interessa.
Renan argumentaque 0 principio nao-naturalistada na,ao
modernaesta representadona vontadede nacionalidade-
nao nas identidades anteriores de ｲ ｡ ｾ ｡ Ｌ lfngua ou territ6rio.
E a vontade que unifica a mem6ria hist6rica e assegura 0

consentimentode cada dia. A vontade e, de fato, a ｡ｲｴｩ｣ｵｬ｡ｾ｡ｯ

do povo-na,ao:

A existencia de lima ｮ ｡ ｾ ｡ ｯ e, se me perdoarem a metafora, um
plebiscita diario, assim como a existencia de um indivfduo e
uma ｡ ｦ ｩ ｲ ｭ ｡ ｾ ｡ ｯ perpetua da vida ... a desejo das ｮ ｡ ｾ ｯ ･ ｳ e, afi-
nal, ° (mico criterio legitimo, aquele para 0 qual rem-se que
retornar sempre.51

o desejo de ser na,aocircula na mesmatemporalidade
que 0 desejodo plebiscitodiario?Seraque 0 plebiscitoitera-
tivo descentraa pedagogiatotalizadorada vontade?A vontade
em Renan e em si mesIna 0 lugar de urn estranho esqueci-
mentoda hist6ria do passadoda na,ao:a violencia envolvida
no estabelecimentodos escritos da ｮ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｎ Eesteesquecer-
a significa,ao de urn sinal de subtra,aona origem - que
constitui 0 comefo da narrativa da ｮ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｎ 0 arranjo sintatico
e ret6rico desseargumento ernais esclarecedorque qualquer
leitura abertamentehist6rica ou ideol6gica. Atentem para a
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complexidadedessaforma de esquecerque ea momento no
qual a vontadenacional se articula: "Contudo cada cidaclao
francestem de ter esquecido[e obngadoa ler esquecido]a
noite do massacrede Sao Bartolomeu, au os massacresque
ocorreramno Midi no seculoXIII. "S'

Eatravesda sintaxedo esquecer- ou do ser obrigadoa
esquecer- que a identifica,ao problematicade um povo
nacional se torna vislvel. 0 sujeito nacional e produzido
naquelelugar onde 0 plebiscito diario - 0 nllmero unit:irio
- circula na grande narrativa da vontade. Entretanto, a equi-
valencia entre vontadee plebiscito, a identidadecia parte e
do todo, passadoe presente,e atravessadapela "obriga,ao
cle esquecer",ou esquecerpara lembrar. A anterioricladecia
ｮ｡ｾ｡ｯｊ significada na vontade de esquecer,muda inteiramente
nossacompreensaodo caraterpassadodo passadoe do pre-
sente sincronico cia vontade de nacionalidade. Estamos num
･ｳｰ｡ｾｯ discursivo semelhanteaquele momento de unissonancia
na argumenta,aode Anderson,quando0 tempohomogeneo
e vazio do "enquanto isso" da ｮ ｡ ｾ ｡ ｯ e atravessado pela
simultaneidadefantasmag6ricacle uma temporalicladede
duplica,ao.Ser obrigado a esquecer- na constru,aodo
presente nacional - nao e uma questao de mem6ria hist6-
rica; e a ｣ｯｮｳｴｲｵｾ｡ｯ de um discurso sabre a sociedadeque
desempenhaa totaliza,aoproblematicacia vontadenacional.
Aquele tempoestranho- esquecerparalembrar- e um lugar
de "identifica,ao parcial" inscrita no plebiscito diario que
representa 0 discurso perfonnativo do povo. 0 retorno peda-
g6gico de Renan a vontade de nacionalidade e ao mesmo
tempoconstituidoe confrontadopelacircula,aodosnumerosno
plebiscito. Esse colapso na identidadecia vontade e Olltro
exemplocia narrativasuplementarda nacionalidacle[nalionnessJ
que "acrescenta" sem "samar". Pertnitam-me lembrar-lhes
cia sugestivaclescri,aoque Lefort faz do impacto ideol6gico do
sufragio no seculo XIX, quando 0 perigo dos numerosfoi
consideradoquasemais amea,adorque a multidao: "A ideia
de numerocomo tal e opostaa ideia da substanciada socie-
dade.0 numeroquebraa unidade,destr6ia identidade."53E
a ｲ･ｰ･ｴｩｾ｡ｯ do signo nacional como sucessaonumerica, mais
que a sincronia,que revela a estranhatemporalidadeda ne-
ga,aoimplicita na memorianacional.Serobrigacloa esquecer
se torna a base para recordar a ｮ｡ｾ｡ｯＬ povoando-a de novo,
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imaginandoa possibilidadede outrasformas contendentese
liberadorasde ｩ ､ ･ ｮ ｴ ｩ ｦ ｩ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ cultural.

Andersonnao conseguelocalizar 0 tempo alienantedo
signa arbitrario em seu espas;onaturalizado, nacionalizado,
da comunidadeimaginada.Apesarde sua ｮ ｯ ｾ ｡ ｯ do tempo
homogeneo e vazia da moderna narrativa da ｮ ｡ ｾ ｡ ｯ ser urn
emprestimodeWalterBenjamin,Andersonnao notou a profunda
ambivalencia que Benjamin localiza no cerne da ･ｮｵｮ｣ｩ｡ｾ｡ｯ

da narrrativada modernidade.Aqui, enquantoas pedagogias
de vida e vontadecontestamas hist6rias perplexasde povos
vivos, suas culturas de sobrevivencia e resistencia,Benjamin
introduz uma lacuna nao-sincronica, incomensunlveI, no
meio do contar hist6rias. Dessacisao no enunciado, do roman-
cista desiludido, tardio, surge uma ambivalencia oa ｮ｡ｲｲ｡ｾ｡ｯ

da sociedademodernaque se repete, sem conselhonem
consolo, no meio da plenitude:

a romancista se isola. 0 lugar de origem do romance e 0 indi-
viduo isolado, que nao e mais capaz de se expressar dando
exemplosde suas ｰ ｲ ･ ｯ ｣ ｵ ｰ ｡ ｾ ｯ ･ ｳ rnais importames e que como
ele mesmo naG recebe conselhos, nao pode da-los. Escrever
urn romance significa levar 0 incomensuravel a extremos na
representa\aoda vida humana. Na plenitude dessavida, e atra-
yeS da representa\ao dessa plenitude, 0 romance evidencia a
profunda perplexidade de quem vive.s4

E desta incomensurabilidadeem meio ao cotidiano que a
ｮ｡ｾ｡ｯ fala sua narrativa disjuntiva. Das margensda mo-
dernidade, nos extremos insuperaveis do contar hist6rias,
encontramosa questaoda ､ ｩ ｦ ･ ｲ ･ ｮ ｾ ｡ cultural como a perple-
xidade de viver, e escrever, a na.;ao.

A DIFERENC;:A CULTURAL

A diferenpcultural naopodesercompreendidacomoum
jogo livre de polaridadese pluralidadesno tempo homoge-
neo e vazio da comunidadenacionaI.0 abalode significados
e valorescausadopelo processode ｩ ｮ ｴ ･ ｲ ｰ ｲ ･ ｴ ｡ ｾ ｡ ｯ cultural e 0

efeito da perplexidadedo viver nos ･ ｳ ｰ ｡ ｾ ｯ ｳ liminares da
sociedadenacionalque tentei delinear.A diferen,acultural,
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como uma forma de ｩ ｮ ｴ ･ ｲ ｶ ･ ｮ ｾ ｡ ｯ Ｌ participade uma 16gicade
subversaosuplementar semelhanteas estrategias do discUfSO

minoritario. A questaoda ､ ｩ ｦ ･ ｲ ･ ｮ ｾ ｡ cultural nos confronta
com uma ､ ｩ ｳ ｰ ｯ ｳ ｩ ｾ ｡ ｯ de saberou com uma ､ ｩ ｳ ｴ ｲ ｩ ｢ ｵ ｩ ｾ ｡ ｯ de
praticas que existem lado a lado, abseits,designandouma
forma de ｣ ｯ ｮ ｴ ｲ ｡ ､ ｩ ｾ ｡ ｯ ou antagonismosocial que tem queser
negociadoem vez de ser negado.

A analitica da ､ ｩ ｦ ･ ｲ ･ ｮ ｾ ｡ cultural intervem para transformar
o cenario de articulac;ao - nao sirnplesmente para expOf a
16gicada ､ ｩ ｳ ｣ ｲ ｩ ｭ ｩ ｮ ｡ ｾ ｡ ｯ politica. Ela alteraa ｰｯｳｩｾ｡ｯ de enun-
｣ ｩ ｡ ｾ ｡ ｯ e as ｲ ･ ｬ ｡ ｾ Ｖ ･ ｳ de ｩ ｮ ｴ ･ ｲ ｰ ･ ｬ ｡ ｾ ｡ ｯ em seu interior; nao
somenteaquiloquee falado,masde ondee falado; naosimples-
mentea 16gicada ｡ ｲ ｴ ｩ ｣ ｵ ｬ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｌ mas 0 tapasda ･ ｮ ｵ ｮ ｣ ｩ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｎ 0
objetivo da diferenpcultural e rearticulara somado conhe-
cimentoa partir da perspectivada ｰ ｯ ｳ ｩ ｾ ｡ ｯ de ｳ ｩ ｧ ｮ ｩ ｦ ｩ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ da
minoria, que resiste a totalizas;:ao - a repetic;ao que nao
retornad. como 0 mesmo, a menos-na-origem que resulta em
estrategias poHticas e discursivas nas quais acrescentar nao
soma,masserveparaperturbar0 dlculo de podere saber,
produzindooutros ･ ｳ ｰ ｡ ｾ ｯ ｳ de ｳ ｩ ｧ ｮ ｩ ｦ ｩ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ subalterna.0
sujeito do discursoda ､ ｩ ｦ ･ ｲ ･ ｮ ｾ ｡ e dial6gico ou transferencial
amaneirada psicanalise.Ele e constituidoatravesdo locus
do Outro, 0 quesugereque 0 objetode ｩ ､ ･ ｮ ｴ ｩ ｦ ｩ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ e ambi-
valente e ainda, de maneira mais significativa, que a agenda
de ｩ ､ ･ ｮ ｴ ｩ ｦ ｩ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ nuncae pura ou holistica, massempreconsti-
tuida emum processode ｳ ｵ ｢ ｳ ｴ ｩ ｴ ｵ ｩ ｾ ｡ ｯ Ｌ deslocamentoou ｰ ｲ ｯ ｪ ･ ｾ ｡ ｯ Ｎ

A ､ｩｦ･ｲ･ｮｾ｡ cultural nao representasimplesmentea con-
troversia entre conteudosoposicionais au tradic;6es antag6-
nicas de valor cultural. A diferenp cultural introduz no
processode julgamentoe ｩｮｴ･ｲｰｲ･ｴ｡ｾ｡ｯ cultural aquelechoque
repentino do tempo sucessivo,nao-sincronico, da significac;ao,
ou a ｩｮｴ･ｲｲｵｰｾ｡ｯ da questaosuplementarque elaboreiacima.
A propria possibilidadede ｣ ｯ ｮ ｴ ･ ｳ ｴ ｡ ｾ ｡ ｯ cultural, a habilidade
demudara basedeconhec'mentos,ou de engajar-sena "guerra
de ｰ ｯ Ｌ ｩ ｾ ｡ ｯ Ｂ Ｌ demarca0 estabelecimentode novasformas de
sentido e estrategiasde ｩ ､ ･ ｮ ｴ ｩ ｦ ｩ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｎ As ､･ｳｩｧｮ｡ｾＶ･ｳ da
､ ｩ ｦ ･ ｲ ･ ｮ ｾ ｡ cultural interpelam formas de identidadeque,
devido asua impllcac;ao continua em outros sistemassimb6li-
cos, saosempre"incompletas"ou abertasa ｴｲ｡､ｵｾ｡ｯ cultural.
A estruturaestranha[uncanny] da diferenp cultural aproxi-
ma-se da concepc;aode Levi-Strauss do l'inconsciente como
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supridor do carater comum e espedficode fatos sociais... nao
por abrigar nossoseus mais secretos,mas porque... nos possi-
bilita coincidir com formas de atividade que sao ao mesmo
temponossase outras""(grifo meu).

Nao basta simplesmentese tornar conscientedos sistemas
semi6ticosque produzem os signosda cultura e sua dissemi-
naC;ao. De modo muito tnais significativo nos defrontamos
com 0 desafio de ler, no presenteda performancecultural
espedfica, os rastros de todos aqueles diversos discursos
disciplinadorese ｩｮｳｴｩｴｵｩｾＶ･ｳ de saberque constituema con-
､ ｩ ｾ ｡ ｯ e os contextosda cultura. Comovenhoargumentando
nessecapitulo, tal pracessocritico exige uma temporalidade
cultural que e tanto disjuntiva quantocapazde articular, nos
termos de Levi-Strauss, "formas de atividade que sao ao mesmo
tempo nossase outras".

Uso a palavra"rastras"para sugerir um tipo particularde
ｴ ｲ ｡ ｮ ｳ ｦ ｯ ｲ ｭ ｡ ｾ ｡ ｯ discursiva interdisciptinarque a analftica da
diferenp cultural demanda.Entrar na interdisciplinaridade
de textos culturaissignifica que nao podemoscontextualizar
a forma cultural emergenteexplicando-aem termosde alguma
causalidadediscursivaou origempre-estabelecidas.Devemos
sempremanterabertoum ･ ｳ ｰ ｡ ｾ ｯ suplementarpara a articu-
ｬ ｡ ｾ ｡ ｯ de saberesculturaisquesaoadjacentese adjuntos,mas
nao necessariamentecumulativos, teleo16gicosou dialeticos.
A Ｂ､ｩｦ･ｲ･ｮｾ｡Ｂ do saber cultural que "acrescenta"mas nao
"soma" e inimiga da ｧ ･ ｮ ･ ｲ ｡ ｬ ｩ ｺ ｡ ｾ ｡ ｯ implicita do saberou da
ｨ ｯ ｭ ｯ ｧ ･ ｮ ･ ｩ ｺ ｡ ｾ ｡ ｯ implfcita da experiencia,que ClaudeLefort
define como as principais estrategiasde ｣ ｯ ｮ ｴ ･ ｮ ｾ ｡ ｯ e fecha-
mento na ideologia burguesamoderna.

A interdisciplinaridadee 0 reconhecimentodo signo
emergenteda diferenp cultural produzida no movimento
ambivalenteentre a ｩｮｴ･ｲｰ･ｬ｡ｾ｡ｯ pedag6gicae a perfor-
mativa. Ela nunca e simplesmente a ｡､ｩｾ｡ｯ harmoniosade
conteudose contextosque aumentam a positividade de uma
presen,adisciplinadoraou simb6lica pre-estabelecida.Na
irrequieta pulsao de ｴ ｲ ｡ ､ ｵ ｾ ｡ ｯ cultural, lugares hibridos de
sentido abremuma clivagem na linguagemda cultura que
sugereque a ｳ･ｭ･ｬｨ｡ｮｾ｡ do s{mb%,ao atravessaras locais
culturais, nao deveobscurecer0 fato de que a ｲ･ｰ･ｴｩｾ｡ｯ do
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signa <:\ en1 cada pratica social espedfica,ao mesmo tempo
diferente e diferencial. Esse jogo disjuntivo de simbolo e
signo torna a interdisciplinaridadeurn exemplodo momento
ｦ ｲ ｯ ｮ ｴ ･ ｩ ｲ ｩ ｾ ｯ da ｴ ｲ ｡ ､ ｵ ｾ ｡ ｯ descrito por Benjamin como a
"estrangeiridadedas linguas"." A "estrangeiridacle"da
lingua e 0 nucleo do intraduzivel que vai alem da transfe-
rencia do conteudo entre textos ou praticas culturais. A trans-
ferenciade significadonuncapodesertotal entresistemasde
significadosdentro deles,pois "a linguagemda tradw;aoen-
volve seuconteudocomourn mantoreal de amplasdobras...
ela significa uma linguagemmais exaltadado que a suapr6-
pria e, portanto, continua inadequada para seu conte(tdo,
dominante e estrangeiro". 57

o deslizar de ｳ ｩ ｧ ｮ ｩ ｦ ｩ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ e por demais celebradona
｡ ｲ ｴ ｩ ｣ ｵ Ａ ｡ ｾ ｡ ｯ cia ､ｩｦ･ｲ･ｮｾ｡ a custa clo processoperturbadorclo
clominio do conteuclopelo significante. 0 apagamentoclo
conteudo na invisivel, porem insistente, estrutura da ､ｩｦ･ｲ･ｮｾ｡

lingtiistica nao nos conduz a urn certo reconhecimentogeral
e formal cia ｦｵｮｾ｡ｯ do signo. 0 mal ajustadomanto da lin-
guagemaliena 0 conteudono sentidoem que 0 priva de urn
acessoimediato a uma referenda estavelou hollstica "exterior"
a si mesmo.Ele sugereque as ｳｩｧｮｩｦｩ｣｡ｾＶ･ｳ sociais estaoelas
mesmassendoconstituidas no pr6prio ato de ･ ｮ ｵ ｮ ｣ ｩ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｌ na
cisao disjuntiva, nao-equivalente, de enoncee enonciation,
minando assim a divisao do sentido social em urn interior e
urn exterior. 0 conteudo se torna a mise-en-scenealienante
que revela a estruturacle ｳｩｧｮｩｦｩ｣｡ｾ｡ｯ cia diferenp lingi.iistica:
urn processonunca visto em si mesmo, mas somentevislum-
bradono abrir-separcialou total clo manto real de Benjamin
ou no ｲ ｯ ｾ ｡ ｲ da similitucle clo simbolocom a ｣ｬｩｦ･ｲ･ｮｾ｡ clo signo.

o argumentocle Benjaminpodeserreelaboradoem uma
teoria cia diferenpcultural. E somentese envolvenclocom
o que ele denomina 0 "ambiente lingtiistico rnais puro" - 0

signo como algo anterior a qualquer lugar cle senticlo -
que 0 efeito cle realidacledo conteudopodeser dominado,
o que torna entao todas as linguagensculturais "estrangeiras"
a elas mesmas.E e dessaperspectiva estrangeira que se torna
possive!inscrevera localidadeespedficade sistemascultu-
rais - suas ､ ｩ ｦ ･ ｲ ･ ｮ ｾ ｡ ｳ incomensuraveis- e, atraves dessa
apreensaocia diferenp, clesempenhar0 ato da ｴ ｲ ｡ ｣ ｬ ｵ ｾ ｡ ｯ

cultural. No ato cia ｴｲ｡｣ｬｵｾ｡ｯＬ 0 conteudo"daclo" se torna
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estranho e estranhado, e isso, por sua vez, deixa a linguagem
da ｴ ｲ ｡ ､ ｵ ｾ ｡ ｯ Ｌ Aufgabe,sempreem confrontocom seuduplo,
a intraduzivel - estranho e estrangeiro.

A ESTRANGEIRIDADE DAS LINGUAS

A estaaltura devocedera voxpopuli: a uma ｴ ｲ ｡ ､ ｩ ｾ ｡ ｯ relati-
vamenteimpronunciadados povos do pagus- colonizados,
pos-colonizados,migrantes, minorias - povos errantes que
nao serao contidos dentro do Heim da cultura nacional e seu
discurso unfssono, mas que sao eles mesmosas marcos de
uma fronteira movel, que aliena as fronteiras da ｮ｡ｾ｡ｯ mo-
derna. Sao, segundo Marx, 0 exercito reserva de trabalho
migrante que, ao falar a estrangeiridadeda Ifngua, diva a
voz patri6tica da unissonanciae se torna 0 exercito movel de
metaforas, metonfmias e antropomorfismos de Nietzsche.Eles
articulama morte-em-vidacia ideia da "comunidadeimaginada"
da ｮ ｡ ｾ ｡ ｯ ［ as metaforasgastasda vida nacional resplandes-
cente circulam agora em uma outra narrativa de vistos de
entrada,passaportese licenp de trabalho, que ao mesmo
tempo preservam e proliferam, "unem" e violam as direitos
humanoscia ｮ｡ｾ｡ｯＮ Atraves da ｡ ｣ ｵ ｭ ｵ ｬ ｡ ｾ ｡ ｯ da historia do
Ocidenteha povos que falam 0 discursococlificado clo me-
lancolico e do migrante. Suasvozesabrem urn vazio de certa
forma semelhanteao que Abrahame Torok clescrevemcomo
um anti-meta/6rieDradical: "a ｣ｬ･ｳｴｲｵｩｾ｡ｯＬ na fantasia,do proprio
ato que torna a metafora possivel- 0 ato de calocar a vazia
oral original em palavras, 0 ato cle ｩｮｴｲｯｪ･ｾ｡ｯＢＮＵＸ 0 objeto
perdido- 0 Heim nacional- e repetidono vazio que, ao
mesmotempo, prefigura e se apropria antecipadamentedo
unissono, tarnanda-o unheimlich, de forma analoga a incor-
ｰ ｯ ｲ ｡ ｾ ｡ ｯ que se torna 0 duplo demoniacoda ｩ ｮ ｴ ｲ ｯ ｪ ･ ｾ ｡ ｯ e cia
ｩ､･ｮｴｩｦｩ｣｡ｾ｡ｯＮ 0 objetocia perdae escritonoscorposdo povo,
amedida em que ele se repete no silencia que fala a estran-
geiridadeda lingua. Sobre um trabalhaclorturco na Alema-
nha, JohnBergerobserva:

Sua ｭｩｧｲ｡ｾ｡ｯ e como um acontecimentoem urn sonho sonha-
do par outro. A intencionalidade do migrante e permeada par
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necessidadeshistoricas de que nem ele, nem ninguem que
encontra, tem consciencia.Assim, e como se sua vida fosse
sonhadapor outro... Abandonea metafora Eles observamas
gestosdas pessoase aprendema imita-los a ｲ･ｰ･ｴｩｾ｡ｯ atraves
da qual gestossao colocadossabregestos, meticulosaporem
inexoravelmeI1te;a amontoadode gestos, sendo empilhados
minuto ap6sminura, hora ap6shora, e exaustivo.A marchado
trabalhonao deixa sobrartempo para preparar0 gesra.0 corpo
perdesua mente no gesra.Como e opaco 0 disfarce de pala-
vras... Ele tratou os sons da lingua desconhecidacomo se
fossem silencio. Para romper seu silencio. Ele aprendeuvinte
palavrasda nova lingua. Mas, para seu espante,no inkio seus
significados mudavamao pronuncia-las.Pediu cafe. 0 que as
palavrassignificavampara 0 barmanera que ele estavapedin-
do cafe num bar onde nao deveria estal' pedindo cafe. Ele
aprendeu Ｇ ｭ ｯ ｾ ｡ Ｇ Ｎ 0 que a palavra significava quando ele a
usavae que ele era um cao lascivo. E posslvel ver atraves da
opacidadedas palavras?S9

Atraves da apacidadedas palavrasnas defrontamascam a
tnem6riahist6rica da nac;;:aoocidental,que e "obrigadaa es-
quecer".Tendocomec;;:adoesteensaiocom a neeessidadeque
a nac;;:aotern de uma metafora,queroagoravoltar-meparaos
sileneiasdesaladasdas pavaserrantes,para aquele"vazia
aral" que emergequandaa turea abandanaa metafarade
uma cultura nacional heimlich: para 0 imigrante tureo a
retorno definitivo e mftico; como dizem, "E a materia do
anseioe de orac;;:5es... nuneaaeonteeecomoeimaginado.Nao
ha retorno definitivo. "60

Na repeti,aade gestaaposgesta,a sanhasanhadapar
outro, 0 retorno mitico, nao e apenasa figura de repetic;;ao
quee unbeimlicb,mastambema desejada turea de sabrevi-
ver, de namear,de fixar - que e naa-nameadapela propria
gesto. 0 gesto continuamentese sobrep5ee acumula,sem
que suasamafa,a dele um saberde trabalhaau labuta. Sem
a lingua que liga 0 sabere 0 ata, sema abjetifiea,aada pro-
eessasacial, a tureavive a vida da dupla, da automata.Naa
e 0 conflito entre senhore escravo,mas e, na reproduC;;ao
mecanicade gestas,umasimplesimita,aada vida e da labuta.
A apacidadeda lingua nao eanseguetraduzir au romperseu
silencio e "0 corpo perdesua mente no gesto". 0 gesto se
repetee 0 corpo agoraretorna,nao encobertopeto silencio,
mas sinistramentenao traduzido no lugar racista de sua
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enunciaC;ao: clizer a palavra "moc;a" e ser um cao lascivo; pedir
cafe e encontrar a barreira da cor.

A imagem do corpo retorna para onde deveria estar ape-
nas seu rastro, como signo ou letra. 0 turco como cao nao e
nem simplesmentealucinaC;ao nem fobia; e uma forma mais
complexade fantasiasocial. Sua ambivalencianao podeser
lida comoumasimples ｰ ｲ ｯ ｪ ･ ｾ ｡ ｯ racista/sexistaem quea culpa
do homembrancoe projetadano homemnegro,suaansiedade
contida no carpo da mulher branca,cujo carpo ao mesmo
tempoprotegee projeta a fantasiaracista.0 que estaleitura
nao inclui e precisamente0 eixo de identificac;ao - 0 desejo
de um homem(branco)pOl' um homem(negro)- que subs-
creve aquele enunciadoe produz "0 delirio da referencia"
paran6ico, 0 homem-caoque confronta a Hngua racista com
sua pr6pria alteridade,sua estrangeiridade.

o silenciosoOutro do gestoe da fala malsucedidase torna
o que Freudchamade aquele"a ovelhanegrano rebanho",61
o Estranho[Stranger], cuja presenpsem linguagemevoca
un1a ansiedadee agressividadearcaicas ao impedir a procura
de objetos de amor nardsicos, nos quais 0 sujeito pode se
redescobrire sobre0 qual estabaseado0 amourpropre do
grupo. Se 0 desejode imigrantesde "imitar" a lingua produz
Uln vazio na articulaC;ao do espac;o social - tornando
presentea opacidadeda linguagem,seuresiduointraduzivel -
entao a fantasia racista, que recusa a alnbivalencia de seu
desejo,abre um outro vazio no presente.0 silencio do mi-
grante traz a tona aquelas fantasias racistas de pureza e per-
seguic;aoque devem sempre retornar do Exterior para tornar
estranho0 presenteda vida da metr6pole, para torna-Io
estranhamentefamiliar. No processoatravesdo qual a ｰｯｳｩｾ｡ｯ

paran6icafinalmenteesvazia0 lugar de ondeela fala, come-
c;amos a vel' uma outra hist6ria da Hngua alema.

Se a experiencia do Gastarbeiterturco representa a inco-
mensurabilidaderadical da ｴ ｲ ｡ ､ ｵ ｾ ｡ ｯ Ｌ Os VersosSatanicos,de
Salman Rushdie, busca redefinir as fronteiras da ｮ ｡ ｾ ｡ ｯ

ocidental, a fim de que a "estrangeiridadedas linguas" se
tome a ｣ｯｮ､ｩｾ｡ｯ cultural inevitavel para a ･ｮｵｮ｣ｩ｡ｾ｡ｯ da
lingua-mae. Em Rosa Diamond em Os Versos Satanicos,
Rushdie parece sugerir que e somente atraves do processo
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de dissemiNa,:ao- de significado, tempo, povos, fronteiras
culturais e ｴｲ｡､ｩｾｯ･ｳ hist6ricas- que a alteridaderadical da
cultura nacional criara novas farmas de viver e escrever: "0
problemados ing-inglesese que a his-is-t6riadelesse fez no
alem-mar, clat e1esnil-na-nao saberem0 que ela significa."62

5.5. 5isodia,0 beberrao- tambemconhecidocomoWhisky
5isodia - gaguejaestaspalavrascomo parte de sua litania
de "0 que esta errado com os ingleses".0 espirito de suas
palavras incita a argumento deste ensaio. Sugeri que 0

passadonacional atavico e sua linguagem do pertencer
arcaicomarginalizam0 presenteda "modernidade"da cultura
nacional, de cena forma 5ugerindo que a hist6ria acontece
"fora" do centro e do nucleo. Mais especificamente argumentei
que apelosao passadonacional tambem devem ser vistos
como 0 ･ｳｰ｡ｾｯ anterior de ｳ ｩ ｧ ｮ ｩ ｦ ｩ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ que "singulariza" a
totalidadecultural da ｮ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｎ Ele introduzuma forma de alte-
ridade de ｩ ｮ ｴ ･ ｲ ｰ ･ ｬ ｡ ｾ ｡ ｯ que Rushdie personifica nas figuras
narrativasduplas de Gibreel Farishta/5aladinChamcha,ou
Gibreel Farishta/5irHenry Diamond,0 que sugereque a nar-
rativa nacional e 0 lugar de uma ｩ ､ ･ ｮ ｴ ｩ ｦ ｩ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ ambivalente,
uma margemda incertezado significado cultural que pode
tornar-se 0 ･ｳｰ｡ｾｯ para uma ｰ ｯ ｳ ｩ ｾ ｡ ｯ agonfstica de minoria.
Em meio a plenitude da vida e atravesda ｲ ･ ｰ ｲ ･ ｳ ･ ｮ ｴ ｡ ｾ ｡ ｯ

dessaplenitude,0 romanceevidenciaa profundaperplexidade
dos vivos.

Dotada de clarividencia, Rosa Diamond, para quem a
ｲ･ｰ･ｴｩｾ｡ｯ tinha se tornadoum conforto em suaantiguidade,
representa0 Heim ingles ou a terra natal. 0 panoramade
uma hist6ria de 900 anospassapOl' seu corpo fragi!, translu-
cido, e se inscreve, numa estranha cisao de sua linguagem,
"as expressoesdesgastadas,questoespendentes,visCiDprivile-
giada, fizeram-na sentir-se £irme, imuUivel, sempiterna, ao
inves da criatura de fraturas e ausenciasque eia sabia sec" .63

Construidoa partir das desgastadaspedagogiase pedigrees
da unidadenacional- suavisao da Batalhade Hastingse 0

esteiode seu sec- e, ao mesmo tempo, remendada e fratu-
rada na incomensur:lvelperplexidadedo viver da ｮ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｌ 0

jardim verde e agradiivel de Rosa Diamond e 0 lugar onde
Gibreel Farishtaaterrisaao cair da barrigado Boeingsobre0

encharcadosui da Inglaterra.

234



Gibreel se disfarp com as roupasdo falecido marido de
Rosa,Sir Henry Diamond, ex-proprietariode terrasna epoca
colonial, e, atraves dessa mimica pas-colonial, exacerba a
cisao discursiva entre a imagem de uma hist6ria nacional
continuista e as "fraturas e ausencias" que ela sabia ser.
a que surge, em urn nivel, e urn conto popular de amores
argentinas adulteros e secretos, paixao nos pampas com
Martin de la Cruz. 0 que e mais importante,e que estaem
tensao com 0 exotismo, ea emergenciade uma narrativa nacio-
nal hibrida que transforma0 passadonostalgiconum "anterior"
disruptivo e desloca0 presentehistorico- abre-oparaoutras
hist6rias e assuntos narrativos incomensuraveis. 0 corte au
cisao na enunciac;ao elnerge com sua temporalidade iterativa
para reinscrever a figura de Rosa Diamond em urn avatar novo
e aterrorizador.Gibreel, 0 migrantehibrido ､ ｩ ｳ ｦ ｡ ｲ ｾ ｡ ､ ｯ de Sir
Henry Diamond, arremedaas ideologiascoloniais colabora-
cionistas de patriotismo e patriarcado, destituindo essas
narrativasde sua autoridadeimperial. 0 olhar que Gibreel
devolve anula a hist6ria sincr6nica da Inglaterra, as mem6rias
essencialistasde Guilherme, 0 Conquistador,e da Batalha
de Hastings. No meio de um relata de sua pontual rotina
domestica com Sir Henry - xerez sempre as seis - Rosa
Diamonde surpreendidapar um outro tempoe memoriade
narras;ao e, atraves da "visaa privilegiada" da hist6ria imperial,
pode-seauvir suas fraturas e ausenciasfalarem com uma
autra voz:

Entao ela ｣ ｯ ｭ ･ ｾ ｯ ｵ sem se preocupar com era uma vez e se
tudo era verdadeiro ou falso ele podia vel' a energia feroz em
curso no contar... este saco de retalhos de assuntosembaralhados
pela memoria era na verdade sua propria essencia, seu auto-
retrato ... De maneira que nao era possivel distinguir mem6rias
de desejos, ｬ ･ ｭ ｢ ｲ ｡ ｮ ｾ ｡ ｳ culpadas de verdades confessionais,
pois mesmo em seu leito de mone Rosa Diamond nao sabia
como encarar sua hist6ria. 64

E Gibreel Farishta?Bem, ele e 0 cisco no olho da historia,
seu ponto cegoque nao deixara0 olhar nacionalistase fixar
centralmente.Sua mimica da masculinidadecolonial e sua
mimese permitem que as ausencias da hist6ria nacional
falem na narrativa ambivalentedo saca de retalhos. Mas e
exatamente esta "bruxaria narrativa" que estabeleceua
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pr6pria re-entradade Gibreel na Inglaterra contemporanea.
Como p6s-colonialtardio, ele marginalizae singularizaa tota-
lidade da cultura nacional.Ele ea hist6ria que aconteceuem
algum outro lugar, no alem-marj sua presenc;a pas-colonial,
migrante, naG evoca uma harmoniosa coleha de retalhos
de culturas, mas articula a narrativa da ､ ｩ ｦ ･ ｲ ･ ｮ ｾ ｡ cultural
que nunca deixa a hist6ria nacional encarar-sea si mesmade
modo narcisista.

Isto porquea liminaridadeda ｮ ｡ ｾ ｡ ｯ ocidentalea sombra
de suapr6pria finitude: 0 ･ｳｰ｡ｾｯ colonial encenadona geo-
grafia imaginativa do ･ ｳ ｰ ｡ ｾ ｯ metropolitano,a ｲ･ｰ･ｴｩｾ｡ｯ ou
retorno do migrante p6s-colonialpara alienar 0 holismo da
hlst6ria.0 ･ｳｰ｡ｾｯ p6s-colonialeagora"suplementar"ao centro
metropolitanoj ele se encontra em uma relac;ao subalterna,
adjunta, que nao engrandecea ｰｲ･ｳ･ｮｾ｡ do Ocidente,mas
redesenhaseus limites na fronteira ameac;adora, agoofstica,
da diferenpcultural quede fato nuncasoma,permanecendo
sempremenosque uma ｮ ｡ ｾ ｡ ｯ e dupla.

Dessa divisa.o de tempo e narrativa emerge urn saber
estranhoe legitimadorpara0 migrantequeeao mesmotempo
esquiz6idee subversivo.Sob a mascarado Arcanjo Gibreel
ele ve a desoladahist6ria da metr6pole:"0 presentecolerico
de tnascarase par6dias, sufocadoe retorcido pelo peso insu-
portavel, nao-rejeitado,de seu passado,olhando fixamente
a ､･ｳｯｬ｡ｾ｡ｯ de seu futuro empobrecido.""A partir da narra-
tiva descentradade Rosa Diamond "sem se preocuparcom
era uma vez", Gibreel se torna - embora loucamente - a
principio da ｲ ･ ｰ ･ ｴ ｩ ｾ ｡ ｯ vingadora:

Esses ingleses sem poder! - Nao pensaram que sua hist6ria
voltaria para assombra-los?- "0 nativo euma pessoaoprimida
cujo sonho permanente e se tamar 0 perseguidor" (Fanon) ...
Ele Faria essa terra de novo. Ele era a Arcanjo, Gibreel - E

estoude volta.66

Se a ｬｩｾ｡ｯ da narrativa de Rosa e que a memoria nacional e
sempre0 lugar do hibridismo de hist6riase do deslocamento
de narrativas, par conseguinte,atraves de Gibreel, migrante
vingador, aprendemosa ambivalenciada ､ ｩ ｦ ･ ｲ ･ ｮ ｾ ｡ cultural:
ea ｡ｲｴｩ｣ｵｬ｡ｾ｡ｯ alravesda incomensurabilidadeque estru-
tura todas as narrativas de ｩ ､ ･ ｮ ｴ ｩ ｦ ｩ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ e todos as atos de
ｴ ｲ ｡ ､ ｵ ｾ ｡ ｯ cultural.
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Ele estavapreso ao adversario,os brar;os de urn em torno do
corpo do outro, boca a boca, da caber;aaos pes... Chegadessas
ambigOidadescausadaspela Inglaterra: aquelasconfusoes
biblico-satanicas... Quran18:50 Ia estavaclaro como0 dia...Como
era rnais pratico, mais simplesde entender... Iblis/Shaitansim-
bolizandoescuridao;Gibreel, a luz... 6 cidade mais diab6lica
e trair;oeira... Pois bem, 0 problemados inglesesera seu,Seu
- Em uma palavraGibreel pronunciasolenementeaquelesigna
mais naturalizadode diferenr;a cultural... a problema dos
inglesesera seu... em uma palavra... seu c1ima.67

o CLIMA INGLES

Finalizar com 0 clima ingles c invocar, simultaneamente,
os mais mutaveise imanentessignosde ､ ｩ ｦ ･ ｲ ･ ｮ ｾ ｡ nacional.
Isto provocalembranpsda ｮ ｡ ｾ ｡ ｯ "profunda", feitas em giz e
calcario,as colinasacolchoadas,as charnecas｡ ｭ ･ ｡ ｾ ｡ ､ ｡ ｳ pelo
vento, as silenciosasvilas com catedral,aquelecantode urn
campoestrangeiroque e para semprea Inglaterra. 0 clima
ingles tambemreavivamemoriasde seudupio demoniaco:0
calor e po da India, 0 escurovazio da Africa, 0 caostropical
que foi consideradodesp6ticoe ingovernavele consequen-
tementemerecedorda missao civilizadora. Essasgeografias
imaginativasque abarcarampaisese imperiosestaomudan-
do; aquelascomunidadesimaginadasque atuavamnos limi-
tes unissonosda ｮ ｡ ｾ ｡ ｯ estaocantandocom vozesdiferentes.
Secomeceicom a dispersaodo povo atravesdos paises,que-
ro terminal' comsua reuniaona cidade.a retornodo diasp6-
rico, 0 p6s-colonial.

Handsworth Songs e a Londres tropicalizadade Rushdie,
grotescamenterenomeada"Ell owen Deeowen"[L-o-n-d-o-nJ

na mimica do migrante:e paraa cidadeque os migrantes,as
minoriase os diasp6ricosvern paramudara hist6ria cia ｮ｡ｾ｡ｯＮ

Sesugerique 0 povo emergena finitude da ｮ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｌ marcando
a liminaridadeda identidadecultural, produzindo0 discurso
de dois gumesde territ6rios e temporalidadessociais,entao
no Ocidente,e de modo crescentetambemem outraspartes,
e a cidadeque oferece0 ･ｳｰ｡ｾｯ no qual ｩ ､ ･ ｮ ｴ ｩ ｦ ｩ ｣ ｡ ｾ Ｖ ･ ｳ emer-
gentese novos movimentossociais do povo saoencenados.
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E la que, em nossotempo, a perplexidadedos vivos e mais
intensamente experimentada.

Nos enxertos narrativos de n1eu capitulo, nao procurei
formular uma teoria geral, mas apenasuma determinada ten-
saoprodutivada perplexidade da linguagemem varios locais
de vida. Levei a instabilidadeoculta de Fanon e os tempos
paralelosde Kristeva para a "narrativa incomensuravel"do
narradormodernode Benjaminnaoa fim de sugeriruma forma
de ｳ ｡ ｬ ｶ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｌ massim uma estranhasobrevivenciacultural do
povo. Isto porque e vivendo na fronteira da hist6ria e da
lfngua, nos limites de rac;a e genera, que estamosem posic;ao
de traduzir as diferenpsentreeles, numaespeciede solida-
riedade.Quero concluir com um trecho muito tradllzido do
ensaiode Walter Benjamin, "A Tarefa do Tradutor". Espero
que estesejaagoralido a partir da margemda ｮ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｌ atraves
do sentidoda cidade,da periferia do povo, na ､ ｩ ｳ ｳ ･ ｭ ｩ ｮ ｡ ｾ ｡ ｯ

transnacionalda cliitura:

Da mesma maneira que os fragmentos de uma anfora, para
que se passareconstituir 0 teclo, devem combinar uns com as
outros nos ffiioimos detalhes, apesar de naG precisarem ser
iguais, a traduc;ao, em lugar de se fazer semelhanteao sentido
do original, cleve, de maneira amorasa e detalhada, passar para
sua propria lingua 0 modo de significar do original; assimcomo
os pedac;os particlos sao reconheclveis como fragmentos de
uma mesma anfora, 0 original e a tradur;ao devem ser idemifi-
cados como fragmentos de uma linguagem maior. 68

238



c A p T u L o IX

oｾＶｾﾷｃｏｬｏｎｉａｬ t 0
ｾＶｾﾷｍｏｄｴｒｎｏ

AQUmAO DA AGfNCIA

[Plara alguns de nos 0 principia de ｩ ｮ ､ ･ Ｈ ･ ｲ ｭ ｩ ｮ ｡ ｾ ｡ ｯ eque torna
sondavela liberdade conscientedo homem.

JacquesDerrida, "My Chances" / "Mes Chances"l

A SOBREVIVENCIA DA CULTURA

A critica pas-coloniale testemunhadasfor,as desiguaise
irregularesde representa,aocultural envolvidasna competi,ao
pela autoridadepolftica e social dentroda ordemdo mundo
moderno. As perspectivaspas-coloniaisemergemdo teste-
munhocolonial dos paisesdo TerceiroMundo e dos discursos
das "minorias" dentro das divisbes geopolfticasde Leste e
Oeste,Norte e SuI. Elas intervem naquelesdiscursosideola-
gicos da modernidadeque tentam dar uma "normalidade"
hegemonicaao desenvolvimentoirregular e as histariasdife-
renciadas de nas;:5es, ｲ ｡ ｾ ｡ ｳ Ｌ comunidades, povos. Elas
formulam suas revisoes crfticas em torna de questoes de
diferenp cultural, autoridadesocial e discrimina,aopolftica
a fim de revelar as momentosantagonicose ambivalentesno
interior das "racionaliza,bes"da modernidade.Para adaptar
]i.irgen Habermasao nosso propasito, podemostambem
argumentar que 0 projeto pas-colonial, no nivel te6rico mais
geral, procura exploraraquelaspatologiassociais- "perda
de sentido, condi,besde anomia"- que ja naosimplesmente
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"se aglutinam a volta do antagonismode dasse,[mas sim]
fragmentam-se eln contingencias hist6ricas amplamente
dispersas".2

Essascontingencias sao freqi..ientemente as fundamentos
da necessidadehist6rica de elaborarestrategiaslegitimadoras
de emancipac;ao, de encenar autras antagonismos sociais.
Reconstituir 0 discurso da diferen<;a cultural exige nao
apenasuma mudanc;a de conteudose simbolosculturais; uma
substitui<;aodentro da mesma moldura temporal de repre-
senta<;ao nunea eadequada. Isto demanda uma revisao radical
da temporalidadesocial na qual hist6rias emergentes
possam ser escritas; demanda tan1bem a rearticula<;ao do "signa"

no qual se passam inscrever identidades culturais. E a
contingencia como tempo significante de estrategias contra-
hegemonicasnaoe uma celebra<;aoda "falta" ou do "excesso",
au uma serie autoperpetuadora de ontologiasnegativas.Esse
"indeterminismo" e a marca do espa<;o conflituoso mas
produtivo, no qual a arbitrariecladedo signo de significa<;ao
cultural emerge no interior das fronteiras reguladasdo
discurso sociaL

Nessesentido salutar, toda uma gama de teorias crfticas
contemporaneassugere que e com aqueles que sofreram a
sentenciamentoda hist6ria - ｳｵ｢ｪｵｧ｡ｾ｡ｏｬ ､ｯｭｩｮ｡ｾ｡ｯｬ dias-
pora, deslocamento- que aprendemosnossasli<;6es
mais duradouras de vida e pensamento. Ha mesmo
uma ｣ ｯ ｮ ｶ ｩ ｣ ｾ ｡ ｯ crescentede que a experiencia afetiva da
marginalidadesocial- comoela emergeem formas culturais
nao-canonicas- transforma nossasestrategias crfticas. Ela
nos ｦ ｯ ｲ ｾ ｡ a encarar 0 conceito de cultura exteriormente aos
objetsd'art ou paraalemda canoniza<;aoda "ideia" de estetica,
a lidar com a cultura como produ<;aoirregular e incompleta
de sentidoe valor, frequentementecompostade demandase
praticas incomensuraveisl produzidas no ato da sobrevivencia
social. A cultura se adiantapara criar uma textualidadesim-
b6lica l para dar ao cotidiano alienante uma aura de indivi-
dualidadel uma promessade prazer. A transmissaode culturas
desobrevivencianao ocorre no organizado museei1naginaire
das culturasnacionaiscom seusapelospela continuidadede
urn "passadoll autentico e urn "presentell vivo - sejaessaescala
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de valor preservada nas tradic;;:oes "nacionais" organicistas
do romantismo au dentro das proporc;;:oes Inais universais
do classicismo.

A cultura como estrategia de sobrevivenciae tanto transna-
cional como tradut6ria,Ela etransnacionalporqueos discursos
p6s-coloniaiscontemporaneosesUfo enraizados em hist6rias
especificasdedeslocamentocultural,sejacomo"meia-passagem"
da escravidaoe servidao, como "viagem para fora" da nlissao
civilizat6ria, a acomodac;;:ao macic;;:a da migrac;;:ao do Terceiro
Mundo para0 Ocidenteap6sa SegundaGuerraMundial, ou 0

transitode refugiadoseconomicose politicos dentroe fora do
Terceiro ｍ ｵ ｮ ､ ｯ Ｌ ｾ ａ cultllra e tradut6riaporqueessashist6rias
espaciaisde deslocamento- agora acompanhadaspelas
｡ ｭ ｢ ｩ ｾ Ｖ ･ ｳ territoriais das tecnologias"globais" de midia -
tornam a questao de como a cultura significa, ou a que e
significadopor cultum, um assuntobastantecomplexo,

Torna-se crucial distinguir entre a semelhanc;;:ae a similitude
dos sfmbolos atraves de experienciasculturais diversas - a
literatura, a arte, 0 ritual musical, a vida, a morte - e da
especificidadesocial de cada uma dessasーｲ ｯ ､ ｵ ｾ Ｖ ･ ｳ de
sentido em sua circulac;;:ao como signos dentro de locais
contextuais e sistemassociaisde valor espedficos.A dimensao
transnacionalda ｴ ｲ ｡ ｮ ｳ ｦ ｯ ｲ ｭ ｡ ｾ ｡ ｯ cultural - ｭｩｧｲ｡ｾ｡ｯＬ diaspora,
deslocamento,ｲ ･ ｬ ｯ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ - lOrna 0 processode ｴ ｲ ｡ ､ ｵ ｾ ｡ ｯ

cultural uma forma complexa de ｳ ｩ ｧ ｮ ｩ ｦ ｩ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｌ 0 discurso
natural(izado),unificador, da Ｂ ｮ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｂ Ｌ dos "povos" ou da
tradic;;:ao "popular" autentica, essesmitos incrustados da parti-
cularidadeda cultura, nao pode ter referenciasimediatas,A
grande,emboradesestabilizadora,vantagemdessaーｯ ｳ ｩ ｾ ｡ ｯ e
que ela nos torna progressivamenteconscientesda construc;;:ao
da cultura e da ｩ ｮ ｶ ･ ｮ ｾ ｡ ｯ da ｴ ｲ ｡ ､ ｩ ｾ ｡ ｯ Ｌ

ａ ｹ ｾ ｰ ･ ｣ ｴ ｬ ｶ ｾ ｾ P9s-colonial- comovem sendodesenvolvida
por historiadoresculturals e te6ricos da literatura - aban-
dona as ｴ ｲ ｡ ､ ｩ ｾ Ｖ ･ ｳ da sociologla do subdesenvolvimentoou
teoria da "dependencia",Como modo de analise, ela tenta
revisar aquelas pedagogiasnacionalistas ou "nativistas" qu.e
estabelecema ｲ･ｬ｡ｾ｡ｯ do Terceiro Mundo com 0 Primeiro
rvi;'nd() em uma estruturabinaria de ｯ ｰ ｯ ｳ ｩ ｾ ｡ ｯ Ｌ A perspectiva
p6s-colonialresisteit buscade formasholisticasde ･ ｸ ｰ ｬ ｩ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ
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social. Ela ｦｯｲｾ｡ urn reconhecimentodas fronteiras culturais
e polfticas mais complexas que existern no vertice clessas
esferaspoliticas frequentementeopostas.

E a partir desselugar hibrido do valor cultural - 0 trans-
------------------------.

nacional ｣ Ｈ Ｉ ｾ ｃ ｃ ｯ traciutari() - que 0 intelectualpas-colonial
tenia Ｍ･ｦ［｢ｾｲ｡ｲ urn projeto hist6rico e literario. Minha conviq:ao
crescentetern sido de queos embatese negocia,oesde signi-
ficados e valores diferenciais no interior da textualidade
"colonial", seusdiscursos governamentais e pd.ticas culturais,
anteciparam,avant la let/re, muitas das problematicasda
ｳ ｩ ｧ ｮ ｩ ｦ ｩ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ e do jUlzo que se tornaram correntes na teoria
contemporanea- a aporia, a ambivalencia, a indeterminal:;ao,
a questao do fechamento discursivo, a ｡ｭ･｡ｾ｡ a agencia, 0

estatuto da intencionalidade, 0 desafio a conceitos"totaliza-
dores", para citar apenasalgunsexemplos.

Em termos gerais, ha uma contra-modernidade colonial em
｡ ｾ ｡ Ｎ ｯ nas matrizes oitocentistas e novecentistasda moderni-
dade ocidental que, se trazida a tona, questionaria a histori-
cismo que liga analogicamente,au numa narrativa linear, 0

capitalismo tardio e os sintomas fragmentarios, em simulacro
ou pastiche,da pas-modernidade.Essa liga,ao nao explica
as ｴ ｲ ｡ ､ ｩ ｾ Ｕ ･ ｳ histaricas de contingencia cultural e ｩｮ､･ｴ･ｲｭｩｮ｡ｾ｡ｯ

textual (como vetoresdo discursosocial) geradasno esfor,o
de produzirurn sujeitocolonial ou pas-colonial"esclarecido",
e transforma, nesseprocesso,nossacompreensaocia narrativa
da modernidadee dos "valores" do progresso.

Os discursoscriticos pas-coloniais exigemformas de pensa-
mento dialetico que nao recusem OU neguem a outridade
(alteridade)que constitui 0 domfnio simbalico das identifi-
｣ ｡ ｾ Ｕ ･ ｳ pSlquicas e sociais. A incomensurabilidade dos valores
e prioridadesculturais que 0 critico pas-colonialrepresenta
nao pode ser classificadadentro das teorias do relativismo
ou pluralismo cultural. 0 potencial cultural dessashistarias
diferenciais levou Fredric Jamesona reconhecera "internacio-
ｮ ｡ ｬ ｩ ｺ ｡ ｾ ｡ ｯ das ｳ ｩ ｴ ｵ ｡ ｾ Ｕ ･ ｳ nacionais" na critica pas-colonial
de RobertoRetamar.Isto nao e uma absor,aodo particular
no geral, pois 0 proprio ato de se articularemas diferenps
culturais "nos coloca em questao na mesma medida em que
reconhece0 Outro... nem reduz[indoJ 0 Terceiro Mundo a
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algum Outro homogeneodo Ocidente, nem... vacuamente
celebra[ndola espantosopluralismo das culturas humanas"
(Prefacioxi-xii).3

Os fundamentoshist6ricos dessatradi,ao intelectual
encontram-se no impulso revisionario que embasa muitos
pensadoresp6s-coloniais.C. L. R. Jamesobservoucertavez,
em uma conferencia, que a prerrogativa p6s-colonial consistia
na reinterpreta€;ao e reescrita das formas e efeitos de uma
consciencia colonial "mais antiga" a partir da experiencia
posterior de deslocamentocultural que marca as hist6rias
mais recentes,p6s-guerra,da metr6poleocidental. Um pro-
cessosimilar de tradu,ao,e transvalora,ao,cultural fica evi-
dentena avalia,aoqueEdwardSaid faz da rea,aode regioes
p6s-coloniais variadas como uma "tentativa extremamente
vigorosade abordara mundo metropolitanoem um esfor,o
comum de re-inscri€;ao, re-interpretac;ao e expansaodos
lugaresde intensidadee do terrenodisputadocom a Europa'"

De que modo a desconstru,aodo "signa", a enfasesabre
o indeterminismo no juizo cultural e politico, transforma nossa
no,aodo "sujeito" daculturae do agentede mudan,ahist6rico?
Se contestarmosas "grandesnarrativas",que temporalidades
alternativas criaremos entao para articular as historicidades
diferenciais (jameson),contrapontfsticas(Said), interruptoras
(Spivak) de ra,a, genero,c1asse,na,ao no interior de uma
cultura crescentementetransnacional? Precisaremosrepensar
os termos atraves dos quais concebemosa comunidade, a
cidadania,a nacionalidadee a erica da afilia,ao social'

A leitura merecidamentefamosaqueJamesonfaz de Lord
jim, de Conrad,em ThePolitical Unconscious[0 Inconsciente
Political fornece um exemploadequadodo tipo de leitura a
contrapeloque uma interpreta,aop6s-colonialexige, quando
Se defrontacom tentativasde negara "interrup,ao"especffica,
ou os intersticios, atraves dos quais 0 texto colonial articula
suas interrogac;6es, sua critica em contraponto. Ao ler as
contradi,oesnarrativase ideol6gicasde Conrad "como um
realismocancelado... como a Aufhebunghegeliana",sJameson
representaas ambivalenciasfundamentaisdo etico (honral
culpa) e do estetico (pre-moderno/p6s-moderno)como a
restitui,ao aleg6rica do subtextosocialmente concreto da
racionaliza,aoe reifica,ao do final do seculo dezenove.
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a quesuabrilhantealegoriado capitalismotardio deixa de
representara contento,por exemploem Lordjim, e a postura
especificamentecolonial da aporianarrativacontidana repe-
ｴ ｩ ｾ ｡ ｯ ambivalente, obsessivada expressao"Ele era urn de n6s"
como tropo principal de ｩ ､ ･ ｮ ｴ ｩ ｦ ｩ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ social e psiquica por
todo 0 texto. A ｲ･ｰ･ｴｩｾ｡ｯ de "Ele era um de nos" revela as
frageis margensdos conceitosde civilidade e comunidade
cultural ocidentaiscolocadossob pressaocolonial;Jim e rea-
bilitado no momentoem que estaameapdode serexpulso,
au de se tornar urn proscrito, claramentealguem que "nao e
um de nos". Tal ambivalenciadiscursivano proprio cerneda
questaoda honrae do deverno ｳ ･ ｲ ｶ ｩ ｾ ｯ colonial representaa
liminaridade,senao0 fim, do ideal (e da ideologia)masculino,
heroico, de uma saudavelanglicidade imperial - aqueles
pedacinhoscor-de-rosano mapa que Conrad acreditava
terem sido genuinamente resgatadospar representar a reserva
da coloniza\=ao inglesa, que servia a ideia maior, e ao ideal,
da sociedadecivil ocidental.

Questoesproblematicascomo essassao ativadasdentro
dos termos e ｴｲ｡､ｩｾｯ･ｳ da critica pas-colonialquando ela
reinscreve as ｲ･ｬ｡ｾｯ･ｳ culturais entre esferasde antagonismo
social. as debatesatuais do pos-modernismoquestionama
astucia da modernidade - suas ironias hist6ricas, suas
temporalidadesdisjuntivas,seusparadoxosdo progresso,sua
aporiada ｲ ･ ｰ ｲ ･ ｳ ･ ｮ ｴ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｎ Haveriauma profunda ｭ ｵ ､ ｡ ｮ ｾ ｡ nos
valores, e jufzos, dessas ｩ ｮ ｴ ･ ｲ ｲ ｯ ｧ ｡ ｾ Ｖ ･ ｳ Ｌ se elas se abrissem
ao argumento de que as hist6rias metropolitanas da civitas
nao podem ser concebidassem se evocarern as selvagens
antecedentescoloniaisdos ideais da civilidade. Isto tambem
sugere,implicitamente,que a linguagemdos direitos e deveres,
tao central ao mito moderno de urn pova, cleve ser questio-
nadacom baseno estatutolegal e cultural anomaloe discri-
minatorio atribuido as ｰ ｯ ｰ ｵ ｬ ｡ ｾ ｯ ･ ｳ migrantes,diasporicase
refugiadas. Inevitavelmente, elas se encontram nas fronteiras
entre culturas e ｮ｡ｾＶ･ｳＬ muitas vezesdo outro lado da lei.

A perspectivapas-colonialnos ｦ ｯ ｲ ｾ ｡ a repensaras
profundas ｉ ｩ ｭ ｩ ｴ ｡ ｾ ｯ ･ ｳ de uma ｮ ｯ ｾ ｡ ｯ "liberal" consensuale
conluiadade comunidadecultural. Ela insiste que a identi-
dadecultural e a identidadepolitica sao construidasatraves
de um processode alteridade.Questoesde rap e ､ｩｦ･ｲ･ｮｾ｡

cultural sobrepoem-seas problematicasda sexualidadee do
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genero e sobredeterminam as alianc;as sociais de classee de
socialismo democra.tico. A epoca de_ "assimilar" as minorias
el}l-UQ,oes holisticase organicasde valor cultural jii passou.
A praprialiri-guagemda｣ ｯ ｩ ｲ ｩ ｵ ｮ ｲ ､ ｡ ､ ｾ ｾ Ｂ ［ ｉ ｴ ｵ ｲ ｡ ｬ precisa·ser re:
pensadade umaperspectivapas-colonial,de modosemelhante
a profundaaltera,aona linguagemda sexualidade,do indivi-
duo e da comunidadecultural, efetuadapelasfeministas na
decadade 1970 e pela comunidadegay na decadade 1980.

A cultura se torna uma pratica desconforUivel,perturba-
dora, de sobrevivencia e suplementaridade - entre a arte
e a political 0 passadoe 0 presente,0 pltblico e 0 privado -
na mesma Inedida em que seu ser resplandecentee um
momentode prazer,esclarecimentoou liberta,ao.E dessas
posi,oesnarrativasque a prerrogativapas-colonialprocura
afirmar e ampliar uma nova dimensao de colaborac;ao} tanto
no interior dasmargensdo espa,o-na,aocomoatravesdasfron-
teiras entre nac;oes e povos. Minha utilizac;ao da teoria
pas-estruturalistaemergedessacontra-modernidadepas-colonial.
Tento representar uma certa derrota, ou mesmo un1a impos-
sibilidade, do "Ocidente" e sua legitima,ao da "ideia" de
coloniza,ao.Movldo pela histariasubalternadasmargensda
_moSIeJ:lli9;Lc!e=-maisdOque pelosfracassosde:; ｉ［ｧｯＭ｣･ｾｴｲｩｳｭｯ
- tenteiLem pequenaescala, revisar 0 conhecido, renomear
o pas-modernoa partir da posi,aodopCls:coT6i1fal-.- . .

NOVaS TEMPOS

A posic;ao enunciativa dos estudosculturais contemporaneos
e cOlnplexa e problematica. Ela tenta institucionalizar uma serie
de discursos transgressorescujas estrategias sao elaboradas
em torno de lugaresde representa,aonao-equivalentesonde
uma hist6ria de discriminac;ao e representac;aoequivocadae
comum entre} por exemploJ mulheresJnegros, homossexuais
e migrantes do Terceiro Mundo. No entanto, os "signos" que
constroem essashist6rias e identidades- generoJrac;a, homo-
fobia, diiispora pas-guerra,refugiados,a divisao internacional
do trabalho, e assim por diante - nao apenas diferem eln
conteudomas muitas vezesproduzem sistemasincompatlveis
de significa,aoe envolvemformas distintasde subjetividade
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ｾ I social. Para obter urn imagimlrio social baseadona articula\=ao

I
de momentosdiferenciais,ate disjuntivos,da hist6ria e da cultura,
os criticos contemporaneosapelamparaa temporalidadepecu-

i liar da metaforada ｬ ｩ ｮ ｾ ｵ ｡ ｧ ･ ｭ Ｎ Ecomo se a arbitrariedadedo
SIgno,Xliidetermina<;:aoda escrita,a cisaodo sujeitoda enUn-
ciac;ao, essesconceitos te6ricos, produzissem as descriC;6es
mais (iteis da forma<;:aode sujeitosculturais "p6s-modernos".

Cornel West encena"uma medida de pensamentosine-
d6quico" (grifo meu) quandoprocura falar dos problemas
da manifesta<;:aono contextode uma cultura negra,radical,
"praticalista" :

Villa enorme expressividade e sincopada com a percussao
africana ... tornando-se um produto p6s-modernista americana:
nao ha, aqui, um sujeito expressando uma angustia original,
mas apenas urn sujeito fragmentado, fazendo usa do passado
e do presente, produzindo de forma inovadora urn produto
heterogeneo... [F]az parte das energias subversivasda juventude
negra proletaria, energias que sao ｦ ｯ ｲ ｾ ｡ ､ ｡ ｳ a tamar uma forma
cultural de ｡ ｲ ｴ ｩ ｣ ｵ ｬ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｎ Ｖ

Stuart Hall, escrevendoa partir da perspectivados membros
de urn proletariadop6s-thatcherista,fragmentados,margina-
lizados, discriminados racialmente, questiona a ortodoxia
doutrinariade esquerdaem que

continuamos a pensar dentro de uma l6gica polftica unilinear e
irreversivel, movida por alguma entidade abstrata que denomi-
namos 0 economicoau 0 capital que se desenrola rumo a seu
fim pre-determinado.7

Em urn ponto anterior de seu livro, ele usa a signa linglifstico
como metiforade uma16gicapolftica mais diferenciale con-
tingente da ideologia:

[0] signa ideol6gicoe sempre multi-acemuado, e bifronte como
Janus - ou seja, ele pode ser rearticulado discursivamente
para construir novos significados, ligar-se a diferentes praticas
sociais e posicionar sujeitos sociais diferentemente... Como
outras formac;oes simb6licas au discursivas, [a ideologiaj e
passivel de diferentes conexoesentre ideias aparenrementedis-
similares, as vezes contradit6rias. Sua "unidade" esta sempre
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entre aspase esempre complexa, em uma sutura de elementos
que nao tem "correspondencia" necessariaou eterna. Eo sempre,
nessesentido, organizada em torno de fechamentosarbitrarios
e nao-naturais.8

A metaforada"linguagem"traza tonaa questaoda ､ ｩ ｦ ･ ｲ ･ ｮ ｾ ｡ e
incomensurabilidade culturais, nao a nor;ao etnocentrica,
consensual,da existenciapluralista da diversidadecultural.
Eia representaa temporalidadedo significado cultural como
"multi-acentuada", "rearticulada discursivamente". E um tempo
do signocultural quedesestabilizaa etica liberal da tolerancia
e a moldura pluralista do multiculturalismo. Cadavez mais,
o tema da ､ ｩ ｦ ･ ｲ ･ ｮ ｾ ｡ cultural emergeem momentosde crise
social, e as quest6esde identidadeque ele traz a tona sao
agonisticas;a identidadee reivindicadaa partir de uma ｰ ｯ ｳ ｩ ｾ ｡ ｯ

de marginalidadeou em uma tentativa de ganhar0 centro:
em ambosos sentidos,ex-centrica.Hoje na Gra-Bretanhaisto
certamente se verifica com relac;ao aarte e ao cinema expe-
rimentais que emergem da esquerda, associadoscom a
experienciapas-colonialda ｭ ｩ ｧ ｲ ｡ ｾ ｡ ｯ e da dHisporae anicu-
ladosem uma ･ ｸ ｰ ｬ ｯ ｲ ｡ ｾ ｡ ｯ cultural de novasetnias.

A autoridade de praticas costumeiras, tradicionais - a
ｲ･ｬ｡ｾ｡ｯ da cultura com 0 passadohistarico- nao e desisto-
ricizada na metafora da linguagem usadapor Hall. Esses
momentosde ancoragemsao reavaliados como uma forma de
anterioridade- um antesquenaotem a prioriCdade)- cuja
causalidadee eficaz porqueretornaparadeslocar0 presente,
para torna-Io disjuntivo. Este tipo de temporalidadedisjuntiva
eda maior importanciaparaa politica da diferenpcultural.
Ela cria um tempode ｳ ｩ ｧ ｮ ｩ ｦ ｩ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ paraa ｩｮｳ｣ｲｩｾ｡ｯ da incomen-
surabilidadecultural, no qual as ､ ｩ ｦ ･ ｲ ･ ｮ ｾ ｡ ｳ nao podemser
negadasou totalizadasporque "ocupam de algum modo 0

mesmo･ ｳ ｰ ｡ ｾ Ｐ Ｂ Ｙ Eestaforma liminar de ｩ ､ ･ ｮ ｴ ｩ ｦ ｩ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ cultural
que e relevantepara a propostade CharlesTaylor de uma
"racionalidade minima" como base para jufzos nao-etnocen-
tricos, transculturais.0 efeito da incomensurabilidadecultural
e que ela "nos leva alemde meroscriteriosformaisda racio-
nalidadee apontamparaa atividadede articulafaohumana
que da sentidoao valor da racionalidade"W

A racionalidademinima, como atividade de ｡ ｲ ｴ ｩ ｣ ｵ ｬ ｡ ｾ ｡ ｯ

personificadana metafora da linguagem, altera 0 sujeito da
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cultura, transformando-o de uma func;ao epistemo16gicaem
uma pd.tica enunciativa. Se a cultura como epistemologiase
concentra na func;ao e na intenc;ao, entao a cultura como enun-
ciac;ao se concentra na significac;ao e na institucionalizac;ao;
se 0 epistemol6gicotendeparauma reflexaode seureferente
ou objeto empirico, 0 enunciativo tenta repetidamente reins-
crever e relocar a reivindica<;ao politica de prioridade e
hierarquia culturais (alto/baixo, nosso/deles)na institui,ao
social da atividade de significa,ao. 0 epistemol6gicoesta
preso dentro do circulo hermeneutico, na descri<;ao de
elementosculturais em sua tcndencia a uma totaliclacle. 0
enunciativo eum processomais dia16gico que tenta rastrear
deslocalnentose realinhamentos que sao resultado cle anta-
gonismose articulac;6es culturais - subvcrtendo a razao do
momentohegem6nicoe recolocandolugareshibridos, alter-
nativos, de negociac;aocultural.

Minha passagemdo cultural como objeto epistemol6gico
acultura como lugar enunciativo, promulgadof, abre a possi-
bilidade de outros "tempos" de significadocultural (retroativo,
prefigurativo) e outros espa,osnarrativos (fantasmatico,
metaf6rico). Minha intenc;ao ao especificar0 prcsenteenunciativo
na articula,aoda culturaeestabelecerurn processopelo qual
outros objetificados possamser transformadosem sujeitos
de sua hist6ria e de sua experiencia. Minha argumentac;ao
te6rica tern uma hist6ria descritiva em desenvolvimento
recente nos estudoslited.rios e culturais de afro-americanos
e escritores negros ingleses.Hortense Spillers, por exemplo,
evoca0 campoda "possibilidadeenunciativa"para reconsti-
tuir a narrativa cia escravidao:

[TJodas as vezes que reabrimos a fechamento da escravidao,
somas rapidamente atirados para a frente aos movimcntos
estonteantesde uma empresa simb6lica e torna-se progressi-
vamente claro que a slntesecultural que denominamos"escra-
vidao" nunca foi homogeneaem suas praticas e concep<;6es,
nem unitaria nas faces que produziu. 1\

DeborahMcDowell, em sualeitura de DessaRose,de Sherley
Anne Williams, argumentaqueea temporalidadedo " 'presente'
enunciativo e seusdiscursos... em arranjo confuso e hetero-
geneo", abertos na narrativa , que permite ao livro atracar-se
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vigorosatnentecom "a crftica do sujeito e a crftica das ｯ ｰ ｯ ｳ ｩ ｾ ｯ ･ ｳ
binarias... com questoesda politica e da problematicada
linguageme da ｲ ･ ｰ ｲ ･ ｳ ･ ｮ ｴ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｂ .12 Palll Gilroy escrevesobre
a "comunidade"dialagica e performaticada miisica negra
- rap, dub, scratching- como uma maneira de constituir
uma ｮ ｯ ｾ ｡ ｯ abertada coletividadenegra no ritmo mutante,
deslizante, do presente.13 Mais recentemente, Houston A.
BakerJr. elaborouuma ｡ ｲ ｧ ｵ ｭ ･ ｮ ｴ ｡ ｾ ｡ ｯ vigorosacontraa atitude
de superioridadeda "alta cultura" e a favor do "jogo muito,
muito sao do rap", que transparece de forma vibrante no
titulo de sell ensaioHibridity, TheRapRace,andthePedagogy
ofthe 1990s[Hibridismo, RapRap, e a PedagogiadosAnos
90J.14 Em suaperspicazｩ ｮ ｴ ｲ ｯ ､ ｵ ｾ ｡ ｯ a uma antologiada crftica
feminista negra, Henry Louis GatesJr. descreveas ｣ ｯ ｮ ｴ ･ ｳ ｴ ｡ ｾ Ｖ ･ ｳ

e ｮ･ｧｯ｣ｩ｡ｾＶ･ｳ das feministas negrascomo estrategiasculturais
e textuais de ｡ ｱ ｵ ｩ ｳ ｩ ｾ ｡ ｯ de poder precisamenteporque a
ｰｯｳｩｾ｡ｯ critica que elas ocupamesta livre das polaridades
"invertidas" de uma "contra-polftica cia exclusao":

Elas nunca estiveram obcecadaspela necessidadede chegar a
uma auto-imagem unica, par legislar quem pode au nao falar
sabre 0 assunto, ou, ainda, par policiar as fronteiras entre
"n6s" e "eles".15

o que e notavel no foco te6rico dirigido ao presenteenun-
ciativo como estrategia discursiva liberataria e sua proposta
de que as ｩ ､ ･ ｮ ｴ ｩ ｦ ｩ ｣ ｡ ｾ ｯ ･ ｳ culturaisemergentessaoarticuladas
na extremidade!iminar da identidade- naquelefechamento
arbitrario, aquela "unidade... entre aspas" (Hall), que a
metafora da linguagem encena tao claramente. As crfticas
pas-coloniale negrapropoemformasde subjetividadecontes-
tatarias que sao legitimadas no ato de rasurar as polfticas
da ｯ ｰ ｯ ｳ ｩ ｾ ｡ ｯ binaria - as polaridadesinvertidas de uma
contra-politica(Gates). Ha uma tentativa de construir uma
teoria do imaginario socIal que nao requeira urn sujeito que
expresseuma angllstia da origem (West), uma auto-imagem
iinica (Gates),um ｡ ｦ ｩ ｬ ｩ ｡ ｾ ｡ ｯ necessariaou eterna(Hall). a con-
tingente e 0 liminal' tornam-se os tempos e os ･ ｳ ｰ ｡ ｾ ｯ ｳ para a
ｲ･ｰｲ･ｳ･ｮｴ｡ｾ｡ｯ histaricados sujeitosda ､ ｩ ｦ ･ ｲ ･ ｮ ｾ ｡ cultural em
uma crftica pas-colonial.
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E a a01bivalencia encenada no presente enunciativo
- disjuntivo e multi-acentuado- que produz0 objetivo do
desejopolitico, 0 que Hall chamade "fechamentoarbitrario",
comoa significante.Mas estefechamentoarbitrario e tambem
o ･ｳｰ｡ｾｯ cultural para a aberturade novas formas de iden-
ｴ ｩ ｦ ｩ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ que podemconfundir a continuidadedas tempo-
ralidadeshist6ricas, perturbara ordem dos simbolos cul-
turais, traumatizar a tradi<;ao. A percussao africana que
sincopa a heterogeneo p6s-modernismo negro norte-americana,
a 16gica arbitraria mas ･ ｳ ｴ ｲ ｡ ｨ ｾ ｧ ｩ ｣ ｡ da polftica - estes010-

mentos contestama "conclusao" sentenciosada disciplina da
hist6ria cultural.

Nao podemoscompreender0 que esta sendo proposto
como "novas tempos" no interior do p6s-modernismo - a
polftica no lugar da enuncia<;ao cultural, as signos culturais
faladosas margensda identidadee do antagonismosocial -
se naD explorarmos brevementeas paradoxos da metafora da
linguagem.Em cadaum dosexemplosqueapresentei,a metafora
da linguagemabreum ･ ｳ ｰ ｡ ｾ ｯ ondeum fechamentote6rico e
usadoparair alemda teoria. Vma forma de experienciae iden-
tidadecultural e concebidaem uma ､ ･ ｳ ｣ ｲ ｩ ｾ ｡ ｯ te6ricaquenao
cria uma polaridade teoria-pratica; a teoria tambem naD se
torna "anterior" acontingencia da ･ｸｰ･ｲｪＨｾｮ｣ｩ｡ sociaL Este "alem
da teoria" e ele meSP:lOuma forma liminar de ｳ ｩ ｧ ｮ ｩ ｦ ｩ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ que
cria urn espa.;;:o para a ｡ｲｴｩ｣ｵｬ｡ｾ｡ｯ contingente, indeterminada,
da "experiencia" social, que eparticularmente importante para
a ｣ｯｮ｣･ｰｾ｡ｯ de identidadesculturais emergentes.Mas ele e
Ulna ｲ･ｰｲ･ｳ･ｮｴ｡ｾ｡ｯ da "experiencia" sem a realidade trans-
parente do empirismo e exterior ao dominio intencional do
"autor". Apesar disto, e uma ｲ ･ ｰ ｲ ･ ｳ ･ ｮ ｴ ｡ ｾ ｡ ｯ da experiencia
social como a contingencia da hist6ria - a ｩｮ､･ｴ･ｲｭｩｮ｡ｾ｡ｯ

que torna possiveisa subversaoe a revisao - que esta pro-
fundamenteatentaas questoesda Ｂ ｬ ･ ｧ ｩ ｴ ｩ ｭ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｂ cultural.

Para evocareste"alem da teoria", volto-me para a ･ｸｰｬｯｲ｡ｾ｡ｯ

de RolandBarthesdo ･ ｳ ｰ ｡ ｾ ｯ cultural "exteriora sentenp".Em
o Frazerdo Textoencontroumasugestaosutil de quealem da
teoria nao se encontra simplesmentesua ｯ ｰ ｯ ｳ ｩ ｾ ｡ ｯ Ｌ teoria/pra-
tica, mas um "Iado de fora" que coloca a articula,aodasduas
- teoria e pratica, linguagem e politica - em uma ｲ ･ ｬ ｡ ｾ ｡ ｯ

produtiva similar a no,aoclerridianade suplementaridade:
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urn meio-termo ｮ ｡ ｯ Ｍ ､ ｩ ｡ ｨ ｾ ｴ ｩ ｣ ｯ Ｌ uma estrutura de predicac;ao
conjunta, que nao pode ser compreendidapelos predicados
que distribui... Nao que estacapacidade... demonstrelima falta
de poder; mais propriamente,esta incapacidadee constitutiva
cia pr6pria possibilidadeda 16gica da identidade.16

FORA DA SENTEN<;;:A

Semi-adormecidosobresua banquetaem um bar, de que
Tangere 0 lugar par excelencia, Barthesprocura"enumerar
a estereofoniade linguagensao alcancedo ouvido": musica,
conversas,cadeiras,copos, arabe, frances.17 De repente,a
fala interior do escritorse transformano espa<;oexorbitante
do souk [mercadolmarroquino:

[Plor mim passavampalavras,sintagmas,partesde formulas e
nenhumaFrase se formava, como se esta Fosse uma regra
daquelaIinguagem.Esta fala, ao mesmotempo muito cultural
e muito selvagem,estava acima de todo lexico, esporadica;
despertavaem mim, atravesde seu fluxo aparente,uma descon-
tinuidadedefinitiva: essanao-sentenc;anao era de modo algum
algo que nao pudesse(er assentidoasentenc;a,que pudesseter
sido antesda sentenc;a;ela era: 0 que fica... fora da sentenraY

Nessemomento,escreveBarthes,tada a lingiiistica que
da umadignidadeexorbitanteasintaxepredicativadesmoronou.
Par ｣ ｯ ｮ ｳ ･ ｱ ｩ ｈ ｾ ｮ ｣ ｩ ｡ Ｌ torna-se possive! subverter0 "pader de
completudequedefine 0 dominio da sentenpe marca,como
com um supremosavoirjaire, duramenteobtido, conquistado,
os agentesda ｳ ･ ｮ ｴ ･ ｮ ｾ ｡ Ｂ .19 A hierarquiae as ｳ ｵ ｢ ｯ ｲ ､ ｩ ｮ ｡ ｾ ｯ ･ ｳ

da ｳ ･ ｮ ｴ ･ ｮ ｾ ｡ saosubstituidaspela descontinuidadedefinitiva
do texto e 0 que emergeeuma forma de escritaque Barthes
descrevecomo "escritaem voz alta":

um texto de incidentespulsionais,a linguagemforrada de carne,
um texto onde podemosouvir 0 grao da garganta... toda uma
estereofoniacarnal: a articulac;aoda lingua, nao 0 significado
da IIngua.20

Por que retornar ao devaneiodo semi6tico?Por que
come<;arcoma "teoria" comohist6ria, comonarrativae anedota,
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em vez de com a Hist6ria au 0 metoda?Come<;ar pelo projeto
semi6tico - enumerar tadas as linguagens ao alcance do
ouvido - evocamem6rias cia influencia seminal cia semi6tica
dentro do nosso discurso cdtieo contemporaneo. Para tal,
estepetit recit ensaiaalguns dos principais temasda teoria
contemporaneaprefigurados oa pratica cia semi6tic3: 0 autor
como espa<;oenunciativo,a forma<;aoda textualidadeapos0

declinio da linguistica, 0 agonismoentrea senten<;ada sintaxe
predicativae 0 descontinuosujeito do discurso,a c1isjun<;ao
entre0 lexico e 0 gramaticodramatizadana liberdacle(talvez
libertinagem)do significante.

Estar face a face com 0 devaneio de Barthes e reconhecer
a contribui<;ao formativa cia semi6tica aqueles conceitos
influentes - signo, texto, texto-limite, idioleto, ecriture - que
se tornaram ainda mais importantes desde que penetra-
fam 0 inconscientede nossaempresa critic3. Quando Barthes
tenta produzir, com seu brilhantismo ernitico e sugestivo,
um espa<;opara 0 prazerdo texto em algum ponto entre "0

policial politico e 0 policial psicanalitico"- ou seja,entre"a
futilidade e/ou a culpa, 0 prazer e au adaso all vaa, uma
novao de classeau uma ilusao" - 21 ele evocamemorias das
tentativas,no fim dos anos70 e em meadosda decadade
80, de seguraI'firme a linha politica enquantoa linha poetica
lutava para se libertar de sua prisao p6s-althusseriana.Que
culpa, que prazer!

Tematizar a teoria, no momenta, nao interessa. Reduzir
essedevaneiofantasticoe maravilhosodo pedagogosemio-
tico, ja urn pOlleD tonto, a apenas mais uma repeti<;ao da
litania te6rica cia marte do autar seria redutivo ao extre-
mo. Isto porque0 devaneiopegaa semioticade surpresa;
ele transformaa pedagogiana explora<;aode seusproprios
limites. Se procuramos simplesmente 0 sentenciosoou 0

exegetica, naD poderemos apreender 0 momento hibrido
no exterior da frase - naD inteiramente experiencia, ainda
nao conceito; meio 500ho, meio analise; nem significante
nem significado. Este espac;ointermediario entre a teoria e a
pratica desestabilizaa demandasemiologicadisciplinar
de enumerartoclas as linguagensao alcancedo ouvido.

o devaneiode Barthese suplementar,nao-alternativo,a
atuac;ao no mundo real, lembra-nos Freud; a estrutura da
fantasia narra 0 sujeito do devaneio como a ｡ｲｴｩ｣ｵｬ｡ｾ｡ｯ de
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temporalidades incomensuraveis,desejosrecusados,e rotei-
ros descontfnuos.0 significado da fantasia nao emergeno
valor predicativo ou proposicionalque poderiamosatribuir
a estar fora da frase. Ao conW;rio, a estruturaperformatica
do texto revela uma temporalidadedo discursoque acredito
ser significativa. Ela inaugura uma estrategia narrativa para a
emergendae negocia,aodaquelasagendasdo marginal,da mi-
noria, do subalternoou do diasporico,quenosincitama pen-
sal' atraves - e para alem - da teoria.

o que e apreendidode maneira anedotica"fora da
senten,a",no conceitode Barthes,eoespa,oproblematico
- rnais performatico do que experiencial, nao-sentencioso,
porem teorico - do qual fala a teoria pos-estruturalistaem
suas muita' vozes. Apesar do declinio de uma linguistica
previsfvel, rredicativa, 0 espa<;oda nao-senten<;anao e uma
ontol0gia negativa: nao esta antesda senten,a,mas e algo
que poderia ter assentidoa sentenpe todavia estavafora
dela. Estediscursoe de fato urn discursode indeterminismo,
imprevisibilidade, que nao e nem contingencia ou negativi-
dade"pura" nemadiamentosemfim. "Fora da senten,a"nao
se contrapoe avoz interior; a nao-senten<;anao se relaciona
com a sentenpcomopolaridade.A apreensaoatemporalque
encenaessasconfronta<;6esepistemol6gicas,na expressaode
RichardRorty, e agorainterrompidae interrogadana duplici-
dadeda escrita- "ao mesmotempo muito cultural e muito
selvagem", "como se essafosse a regra dessa lingua". 22 Isto
perturba 0 que Derrida chama estereotomiaocidental, 0

espa<;o onto16gico, circunscritivo, entre 0 sujeito e 0 objeto,
dentro e fora. 23 E a questaoda agenda,da forma como emer-
ge em rela<;ao com 0 indeterminado e 0 contingente, que
pretendoexplorar "fora da sentenp".No entanto,quero pre-
servar,a todo momento,aquelesentidoamea,adorno qual
a nao-sentenpe contigua a senten,a,proxima mas dife-
rente, nao simplesmenteseu rompimento anarquico.

TANGER au CASABLANCA?

Aquilo comque nos deparamosfora da senten,a,alemda
estereotomiaoddental,e 0 que chamarei de a "temporalidade"
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deTanger.Eumaestruturade temporalidadequevai emergir
apenasaDS POliCOS e indiretan1ente, com 0 passar do tempo
[as time goes by], comosediz nos baresmarroquinos,sejaem
Tangerou Casablanca.Ha, porem, uma diferenp instrutiva
entre Casablancae Tanger. Em Casablancaa passagemdo
tempo preservaa identidadeda linguagem;a possibilidade
de ｮ ｯ ｭ ･ ｡ ｾ ｡ ｯ atravesdo tempo esta fixada na ｲ ･ ｰ ･ ｴ ｩ ｾ ｡ ｯ Ｚ

YOll mustrememberthis
a kiss is still a kiss
a sigh is but a sigh
thefundamentatthingsapply
As timegoesby.

(Casahlanca)

[Voce tern de se lembrar
um beijo ainda eurn beijo
urn suspire, apenas urn suspiro
as coisas basicas se mantem
com 0 passar do tempo.l

"Toque rnais umavez, Sam" [Play it Again, Sam], que e talvez
o pedidode ｲ ･ ｰ ･ ｴ ｩ ｾ ｡ ｯ rnais celebredo mundoocidental,ainda
euma invQca<;ao asimilitude, urn retorno as verdades eternas.

Em Tanger,a medidaem que 0 tempopassa,ele produz-se
uma temporalidadeiterativa que rasuraos ･ ｳ ｰ ｡ ｾ ｯ ｳ odden-
tais da linguagem- dentro/fora,passado/presente,aquelas
ｰ ｯ ｳ ｩ ｾ Ｖ ･ ｳ epistemol6gicasfundamentaisdo empirismoe histo-
ridsmo oddentais.Tanger abre ｲ ･ ｬ ｡ ｾ Ｖ ･ ｳ disjuntivas, inco-
mensuraveis,de espapmentoe temporalidadeno interior

do signo- uma Ｂ ､ ｩ ｦ ･ ｲ ･ ｮ ｾ ｡ internado chamadoelememoultimo
Cstoikheion, trac;o, letra, marca seminal)". 24 A nao-sentenc;a
naofica antes(sejacomopassadoou a priori) ou dentro(seja
como profundidadeou presenp),mas fora (tanto espadal
como temporalmente ･ ｸ Ｍ ､ ｾ ｮ ｴ ｲ ｩ ｣ ｡ Ｌ interruptiva, intervalar, nas
fronteiras, virando 0 dentro para fora). Em cadauma dessas
ｩ ｮ ｳ ｣ ｲ ｩ ｾ Ｖ ･ ｳ ha uma ､ ｵ ｰ ｬ ｩ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ e uma divisao das dimens6es
temporaise espaciaisno pr6prio ato da ｳ ｩ ｧ ｮ ｩ ｦ ｩ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｎ 0 que
emergenesta forma agon[stica,ambivalente,de fala - "ao
mesmotempomuito culturale muito selvagem"- e umapergunta
sobre0 sujeitodo discursoe aagendada letra: poderahaver
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urn sujeito social da "nao-sentew;a"? E possivelconceber-sea
agenda hist6rica naquele momento disjuntivo, indetermi-
nado, do diseursofora da sentenp?Nao seratudo isso apenas
uma fantasiate6ricaque reduzqualquerforma de erftica poli-
tica a urn devaneio?

Estasapreensoesa respeitoda ageneiado apon'tieoe do
ambivalente tornam-se mais agudasquando sao feitas reivin-
dica<;;:6es politicas de sua a<;;:ao estrategica.Esta eprecisamente
a ｰｯｳｩｾ｡ｯ reeentede Terry Eagleton,em suaerftiea do pessi-
mismo libertario do pos-estruturalismo:

｛ ｬ ｾ ｬ Iibertario porque algo do velho modelo de expressao/
repressao permaneceno sonho de um significame inteiramente
sem amarras, uma produtividade textual infinita, uma existencia
｡ ｢ ･ ｮ ｾ ｯ ｡ ､ ｡ ｭ ･ ｮ ｴ ･ livre dos grilhoes da verdade, do significado
e da socialidade. Pessimista porque 0 que quer que bloqueie
essacriatividade - lei, sentido, poder, fechamento - eperce-
bido como encaixado nele, em um reconhecimento cetico da
ｩｭ｢ｲｩ｣｡ｾ｡ｯ de autoridade e desejo.25

A agenciaimplieita nestediseursoeobjetificadaem uma
estruturade ｮ ･ ｧ ｯ ｣ ｩ ｡ ｾ ｡ ｯ do sentidoque nao euma falha no
tempo sem amarras, mas urn entre-tempo - urn momenta
eontingente- na ｳ ｩ ｧ ｮ ｩ ｦ ｩ ･ ｡ ｾ ｡ ｯ do feehamento.Tanger,0 "signo"
da "nao-senten<;;:a" transforma-se retroativamente, ao fim do
ensaiode Barthes,em uma forma de diseursoque ele deno-
mina "escrita em voz alta". 0 entre-tempo localizado entre °
evento do signo (Tanger) e sua eventualidadediseursiva
(eseritaem voz alta) exemplifieaurn proeessoondea intencio-
nalidade e negociada retrospectivamente.26 0 signo encontra
seu fechamento retroativamente em urn discurso que ele
antecipa na fantasia semi6tica: ha uma contiguidade, unla
co-extensividade,entre Tanger(enquantosigno) e a eserita
em voz alta Ｈ ｦ ｯ ｲ ｭ ｡ ｾ ｡ ｯ diseursiva),na qual a escrita em voz
alta e 0 modo de ｩ ｮ ｳ ｣ ｲ ｩ ｾ ｡ ｯ do qual Tangereurn signo. Nao
ha eausalidadeestritaentreTangercomo infcio de ｰ ｲ ･ ､ ｩ ･ ｡ ｾ ｡ ｯ e
a escrita em voz alta comofim ou fechamento; porem, nao ha urn
signifieantesemamarrasou uma infinidade de produtividade
textual. Existe a possibilidademais complexade negaeiara
sentido e a agenciaatraves do entre-tempo no entremeio do
signa(Tanger)e sua ｩ ｮ ｡ ｵ ｧ ｵ ｲ ｡ ｾ ｡ ｡ de urn diseursaau narrativa,
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ondea rela,aoentreteoriae praticaja e partedo queRodolphe
Gasche denominou Ｂ ｰ ｲ ･ ､ ｩ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ conjunta". Neste sentido, 0

fechamento vern a ser efetivado no momento contingente da
repeti,ao"uma superposi,aosemequivalencia:forI: da"D

A temporalidadede Tangernos ensinaa ler a agenciado
texto social como ambivalenciae catacrese,Gayatri Spivak
fez umadescri,aoutil da "negocia,ao"da posi,aopas-colonial
"em terrnos da reversao, deslocamento e apropriac;ao do aparato
de codifica,ao do valor" como constituindo urn espa,o
catacresico: palavras au conceitosarrancados de seu signifi-
cado proprio, "uma metafora-conceito sem referente adequado"
que perverte seu contexto subjacente. Spivak continua:
"Reivindicar a catacresede urn espa,oque nao se pode nao
quererhabitar [a senten,a,sentenciosal,e todavia tem-sede
criticar ,[de fora da senten,a]e entaoa dilema desconstrutivo
do pas-colonial.""

Estaposi,aoderridianaestaproxima do dilema conceitual
de fora da senten,a,Procureiapresentara temporalidadediscur-
siva, all 0 entre-tempo, que e crucial para 0 processo pelo
qual estacircula,ao- de tropos, ideologias,met:iforasconeei-
tuais - passa a ser textualizada e especificada na agenda
pas-colonial: a momento em que a "bar" da estereotomia
ocidental se transforma nas fronteiras contingentes,co-exten-
sivas, da ｲ･Ｍｬｯ｣｡ｾ｡ｯ e reinscrh;ao: 0 gestocatacresico.A questao
insistente em tal movimento e a natureza do agentenegociador
percebidaatravesdo entre-tempo,De que modo a agencia
vern a serespecificadae singularizada,fora dos discursosdo
individualismo?De que modoa entre-temposignifica a indivi-
､ ｵ ｡ ｾ ｡ ｯ como uma ｰ ｯ ｳ ｩ ｾ ｡ ｯ que euma ｣ ｯ ｮ ｳ ･ ｱ ｩ Ｎ ｈ ｾ ｮ ｣ ｩ ｡ do "inter-
subjetivo" - contigua com a social e todavia contingente,
indeterminada, em ｲ ･ ｬ ｡ ｾ ｡ ｯ a ele?29

A escritaemvoz alta, paraBarthes,naoea fun,ao"expres-
siva" da linguagem como inten,aoautoral au determina,ao
generica nem 0 sentido personificado.30 Ela e similar a actio
reprimida pela retorica cHissica, e e ainda a "exteriorizac;ao
corp6rea do discurso". Ela ea arte de guiar 0 corpo discurso
adentro, de tal fonna que a acessaodo sujeito ao significante como
individuado, assimcomo seu desaparecimentonele, e parado-
xalmente acompanhadapor seu residua, urn consectario, urn
duplo, Seu ruido - "quebrando,ralando,cortando"- se faz
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vocal e vislvel, ao longo do nuxo do c6digo comunicativo da
sentens;a,a luta envolvida na insers;ao cia agenda- ferida e
arco, morte e vida - no discurso.

Em termos lacanianos,que semostram adequadosaqui, este
"ruldo" e0 "resto" que ficau ap6s a capilonnage,ou posido-
namento, do significante para 0 sujeito. A "voz" lacaniana
que fala fora da sentenpe ela mesmaa voz de uma agencia
interrogativa, calculadora: "Che vuoi? Voce esta me dizendo
isso, mas 0 que eque vocequer com isso, 0 que vocepretender'
(Paraumaexplica,aoclaradesteprocesso,ver Zizek, TheSublime
ObjectofIdeology[0 Sublime Objeto da IdeologiaD.31 0 que
fala no lugar destaquestao,escreveJacquesLacan, eurn "terceiro
locus que nao enem minha [ala nem meu interlocutor" .32

o entre-tempodescerraesteespa,ode negocia,aoentre
fazer a perguntapara 0 sujeito e a repeti,aodo sujeito "em
torno" do nem/nemdo terceiro locus. Isto constitui 0 retorno
do agente sujeito como a agenda interrogativa na posis;ao
catacresica.Esse espa,odisjuntivo da temporalidadee 0

locus da identifica,ao simb61ica que estrutura 0 dominio
intersubjetivo- 0 dominio da outridadee do social- onde
"nos identificamos com 0 outre exatamenteno ponto em que
ele e inimitavel, no pontoem queseesquivada semelhan,a"."
Meu argumento, elaborado em meus escritos sobre 0 discurso
p6s-colonial em termos de mimica, hibridismo, civilidade
dissimulada,e que este momento liminar de identifica,ao
- que se esquivada semelhan,a- produz uma estrategia
subversiva de agenda subalterna que negocia sua pr6pria
autoridade atraves de urn processode "descosedura" iterativa
e religas;ao insurgente, incomensuravel. Ele singulariza a "tota-
lidade" da autoridade ao sugerir que a agencia requer uma
fundamenta,ao,mas nao requer que a base dessafunda-
mentas;ao seja totalizada; requer movimento e manobra, mas
nao requerumatemporalidadede continuidadeou acumula,ao;
requer dires;ao e fechamentocontingente,mas nenhuma teleo-
logia e holismo. (Para a elabora,aodestesconceitos,ver
CapitulosI e VIII.)

A individua,ao do agenteocorre em urn momento de
deslocamento.E urn incidente pulsional, 0 movimento ins-
tantaneoem que 0 processode designa,aodo sujeito - sua
fixas;ao - seabre lateralmente a ele, em urn estranho abseils,
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um ･ ｳ ｰ ｡ ｾ ｯ suplementarde contingencia.Neste "retorno" do
sUjeito, jogadode volta por sobrea distanciado significado,
para fora da ｳ ･ ｮ ｴ ･ ｮ ｾ ｡ Ｌ 0 agenteemergecomo uma forma de
retroatividade,Nachtraglichkeit.Nao eagenciapor si mesmo
Ctranscendente,transparente) au em si mesma(unitario, orga-
nico, autonomo).Como resultadode sua propria divisao no
entre-tempoda ｳ ｩ ｧ ｮ ｩ ｦ ｩ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｌ 0 momentode ｩ ｮ ､ ｩ ｶ ｩ ､ ｵ ｡ ｾ ｡ ｯ do
sujeito emerge como urn efeito do intersubjetivo - como 0

retorno do sujeito como agente. Isto significa que aqueles
elementosde "consciencia" social imperativos para a agenda
- ｡ｾ｡ｯ deliberativa,individuadae especificidadede analise_
podemserpensadosagorade fora daquelaepistemologiaque
insiste no sujeito como sempre anterior ao social au no saber
do social como necessariamentesubsumindo all negando
a Ｂ､ｩｦ･ｲ･ｮｾ｡Ｂ particularna homogeneidadetranscendentedo
geral. 0 iterativo e 0 contigenteque marcamesta ｲ ･ ｬ ｡ ｾ ｡ ｯ in-
tersubjetiva nao podem ser libertarios au sem amarras, como
afirma Eagleton, pais 0 agente, constituido no retorno do
sujeito, estana ｰ ｯ ｳ ｩ ｾ ｡ ｯ dialogica do caiculo, da ｮ ･ ｧ ｯ ｣ ｩ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｌ

da ｩ ｮ ｴ ･ ｲ ｲ ｯ ｧ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｚ ehevuoi?

AGENTE SEM CAUSA?

Algo destagenealogiada agenciapas-colonialja foi abor-
dadonas ･ ｸ ｰ ｯ ｳ ｩ ｾ Ｖ ･ ｳ quefiz do ambivaientee do muitivalente
na metaforada linguagemem ｡ ｾ ｡ ｯ no "pensamentosinedo-
quico" ocidentalsobre0 hibridismo cultural negroamericana
e a ｮｯｾ｡ｯ de Hall da "politica como uma linguagem". As
ｩｭｰｬｩ｣｡ｾＶ･ｳ desta linha de pensamentoforam postasem
pratica de forma produtiva no trabalhode Spillers, McDowell,
Baker, Gates e Gilroy, que enfatizama importancia da
heterogeneidadecriativa do "presente"enunciativoqueliberta
o discursoda ･ ｭ ｡ ｮ ｣ ｩ ｰ ｡ ｾ ｡ ｯ de fechamentosbinarios. Quero
dar acontingenciauma autra ､ ｩ ｲ ･ ｾ ｡ ｯ - por meio cia fanta-
sia barthesiana- relacionandoa ultima linha do texto,
sua conclusao, com urn momento anterior em que Barthes
fala sugestivamentedo fechamentocomo agencia.Mais uma
vez, temosuma ｳ ｯ ｢ ｲ ･ ｰ ｯ ｳ ｩ ｾ ｡ ｯ semequivalencia.Isto porque
a ｮｯｾ｡ｯ de umaforma de fechamentonao-teleologicae outra
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nao-dialeticafoi frequentementeconsiderada0 ponto mais
problematicopara 0 agentep6s-modernosem uma causa:

[A escrita em voz alta] consegue empurrar 0 significado para
uma grande distancia e lanc;;:ar, par assim dizer, 0 corpo anonimo
do ator em meus Quvidos ... E este corpo de extase e tarnbeffi
meu sujeito historica, pais ena conclusiiode urn processomuita
complexo de elementos biograficos, hist6ricos, socio16gicos,
neur6ticos... que controle 0 jogo contradit6rio de prazer [cul-
turall e extase [nao-cultural), que me escrevo como urn sujeito
oeste momento fora do lugar. 31

A contingenciado sUjeito comoagentee articuladaem uma
dupla dimensao,uma ｡ ｾ ｡ ｯ dramatica.0 significadoe distan-
dado; 0 entre-tempo resultante descerra 0 ･ｳｰ｡ｾｯ entre a
lexico e 0 gramatico, entre a ･ｮｵｮ｣ｩ｡ｾ｡ｯ e 0 enunciado, no
intervalo do ancoramentodos significantes.Entao,de repente,
esta dimensaoespacial intervalar, estedistanciar-se, converte-se
na temporalidadedo "lanpr" que iterativamente(re)torna0

sujeito como momento de conclusaoe controle: urn sujeito
hist6rica e contextualmenteespecifico.Como poderemospensar
o controle ou a conclusaono contexto da contingencia?

Precisamos)0 que nao nos surpreende, invocar ambos os
significadosde contingenciae depoisrepetir a ､ｩｦ･ｲ･ｮｾ｡ de
um no outro. Lembrem-sede minha sugestaode que para
interrompera estereotomiaocidental- dentro/fora, ･ ｳ ｰ ｡ ｾ ｯ Ｏ
tempo- e precisopensar,fora da ｳ ･ ｮ ｴ ･ ｮ ｾ ｡ Ｌ simultaneamente
de modo muito cultural e muito selvagem.0 contingentee
contigtiidade) metonimia, tocar as fronteiras espaciais pela
tangente) e) ao mesmotempo, 0 contingente ea temporali-
dadedo indeterminadoe do indecidivel. E a tensaocinetica
que mantemesta dupla ､ ･ ｴ ･ ｲ ｭ ｩ ｮ ｡ ｾ ｡ ｯ coesae separadado
discurso. Eles representam a ｲ･ｰ･ｴｩｾ｡ｯ do urn no outro ou
como a outro) em uma estrutura de Ｂ ｳ ｵ ｰ ･ ｲ ｰ ｯ ｳ ｩ ｾ ｡ ｯ abissal"
(uma expressaode Derrida) que nos permite conceberum
fechamentoe controleestrategicopara0 agente.A represen-
ｴ ｡ ｾ ｡ ｯ da ｣ ｯ ｮ ｴ ｲ ｡ ､ ｩ ｾ ｡ ｯ social ou do antagonismonestediscur-
so duplicadorda contingencia- onde a dimensaoespacial
da contigi.iidadee reiteradana temporalidadedo indetermi-
nado - nao pode ser descartadacomo a pratica arcanado
indecidivel ou do aporetico.
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A importancia da problematicada contingenciapara 0

discursohist6rico estaevidentena tentativade Ranajit Guha
de representara especificidadeda conscienciarebelde." A
argumenta,aode Guharevelaa necessidadedessano,aodu-
pia e disjuntiva do contingente,emborasua pr6pria leitura
do conceito, em termos do par "universal-contingente", seja
mais hegelianaem sua elabora,ao."A conscienciarebelde
esta inscrita em duas grandes narrativas. Na historiografia
burguesa-nacionalista,ela e vista como "pura espontaneida-
de quese opoecontraa vontadedo Estadopersonificadono
Raj". A vontadedos rebeldese negadaou subsumidana ca-
pacidadeindividualizadade seuslideres,que freqiientemen-
te pertencema elite da pequenanobreza.A historiografia
radical deixou de especificara conscienciarebelde porque
sua narrativa continuista classificava "as revoltas campesinas
como uma sucessaode eventos, que se estendemao 10ngo
de uma linha direta de descendencia... como uma heranp".
Au assimilar tados as momentos de consciencia rebelde ao
"momenta culminante cia serie - de fato, a uma Consciencia
Ideal" - esteshistariadores"estao mal-equipadospara en-
frentarcontradi,oesquesao,na verclade,0 materialde quee
feita a hist6ria" ,37

A concep,aode Guhada contradi,aorebeldecomocons-
ciencia apoota fortemente para a agendacomo atividade do
contingente. 0 que descrevi Culna 0 retorno do sujeito esta
presente em seu relato cia conscH?:ncia rebelde como auto-
alienada.Minha propostade que a problematicada contin-
gencia permite estrategicamenteque uma contigUidade
espacial- solidariedade,a,aocoletiva - seja(re)articulada
no momento da indetermina,ao,lida nas entrelinhas,esta
muito pr6ximade suano,aode alian,asestrategicasem funcio-
namentonos lugarese simboloscontradit6riose hibridos cia
revolta campesina.0 que a historiografia nao compreendee
de fato a agenciano ponto da "combina,aode sectarismoe
militancia... [especificamenteJa ambiguidadedessesfenomenos";
a causalidadecomo 0 "tempo" da anicula,aoindeterminacla:
"a veloz transforma,aoda luta declassesemconflito comunitario
e vice-versa em nossa area rural"; e a ambivalencia no ponto

de "individua,ao"como um afeta intersubjetivo:
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Cegado pelo fulgor de uma conscienciaperfeita e imaculada, 0

historiador nao ve nada... senao solidariedade no comporta-
mento rebelde e deixa de notar 0 seu Outro, ou seja, a ｴｲ｡ｩｾ｡ｯ ...
Ele subestima os freios postos [a insurgencia como movimento
generalizado] pelo loealismo e a territorialidade. 38

Finalmente, como se para prover com urn emblema minha
ｮ ｯ ｾ ｡ ｯ de agenciano dispositivoda contingencia- sua figu-
ｲ ｡ ｾ ｡ ｯ hibrida de ･ ｳ ｰ ｡ ｾ ｯ e tempo- Guha, citando Agrarian
Struggle in Bengal [Luta Agraria em Bengalal,de Sunil Sen,
faz uma bela ､ ･ ｳ ｣ ｲ ｩ ｾ ｡ ｯ da "ambiguidadedessesfenomenos"
como os signose lugares hibridizados durante 0 movimento
Tebhagaem Dinajpur:

as camponesesｭ ｵ ｾ ｵ ｬ ｭ ｡ ｮ ｯ ｳ [vinhaml ao Kisan Sabha "as vezes
inscrevendo uma foice e urn martelo na bandeira da Liga ｍｵｾｵｬﾭ

mana" e jovens matt/avis "[recitavam) versos melodiosos do
Codo" nas reunioes locais "enquanto eondenavam0 sistema
jotedari e a pratica de ･ ｯ ｢ ｲ ｡ ｮ ｾ ｡ de juros altos" .39

a TEXTO SOCIAL: BAKHTIN E ARENDT

As ｣ｯｮ､ｩｾＶ･ｳ contingentesda agenciatambemnos levam
ao cernedo importanteintentode Bakhtin de designar0 sujeito
enunciativoda heteroglossiae do dialogismonosgenerosda
fala.'" Comofiz com 0 text'o de Guha,minha leitura seracata-
cresica: leitura entre-linhas, que nao seguerigarosamentenem
suas palavras nem as minhas. Ao enfocar 0 modo como a
eadeia de ｣ ｯ ｭ ｵ ｮ ｩ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ vern a se constituir, trato do intento
de Bakhtin de individuar a agenciasocial como um efeito
subsequentedo intersubjetivo.Minha matriz da contingencia,
em tramaentrecruzada- comodiferenpespaciale distancia
temporal, para alterar urn poueo os termos - permite-nos
ver como Bakhtin elabora um saberda ｴ ｲ ｡ ｮ ｳ ｦ ｯ ｲ ｭ ｡ ｾ ｡ ｯ do
discurso social enquanto desloca a sujeito originador e a
progressa causal e continuista do diseurso:

o objeto, digamos assim, ja foi artieulado, discutido, elucidado e
avaliado de v,hias maneiras... 0 falante nao e0 Adao bibBeo...
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como sugeremas ideias simplistas sobre a comunicac;aoenquanto
base 16gica-psicologicapara a sentenc;a.4\

o uso que Bakhtin faz da metaforada cadeiade comuni_
｣ ｡ ｾ ｡ ｯ capta a ｮｯｾ｡ｯ da contingenciacomo contiguidade
enquantoa questaodo "elo" imediatamentetraz a baila ｾ
temada contingenciacomo0 indeterminado.0 deslocamento
do autor como agente,efetuadopor Bakhtin, resultade sua
ｰ ･ ｲ ｣ ･ ｰ ｾ ｡ ｯ da estrutura"complexa,de multiplos pianos", do
generoda fala que existenaquelatensaocinetica intermedi:iria
as duas for,as da contingencia.As fronteiras espaciaisdo
objeto de ･ ｮ ｵ ｮ ｣ ｩ ｡ ｾ ｡ ｯ sao contiguasna ｡ ｳ ｳ ｩ ｭ ｩ ｬ ｡ ｾ ｡ ｯ da fala
do outro; porem, a alusao ao enunciado de um outro produz
uma virada dialogica, um momenta de indeterminar;ao no ato
da ｩ ｮ ｴ ･ ｲ ｰ ･ ｬ ｡ ｾ ｡ ｯ [addressivity1 (conceitode Bakhtin) que faz
surgir, no interior da cadeiade comunhaode fala, Ｂ ｲ ･ ｡ ｾ Ｖ ･ ｳ

de respostanao-mediadase reverbera,6esdiaI6gicas"."

EmboraBakhtin percebaestemovimentoduplo na cadeia
da ･ ｬ ｯ ｣ ｵ ｾ ｡ ｯ Ｌ hi um sentido no qual ele recusasua efidcia
no momentoda ･ ｮ ｵ ｮ ｣ ｩ ｡ ｾ ｡ ｯ da agendadiscursiva.Ele desloca
o problemaconceitualque diz respeitoa performatividade
do ato de fala - suasmodalidadesenunciativasde tempoe
espar;o - para um reconhecimentoemplrico da "area da ati-
vidade humanae da vida cotidiana as quais se relacionaa
elocur;ao" .43 Nao e que 0 contexto social nao localize a elo-
｣ ｵ ｾ ｡ ｯ ［ apenas,0 processode ･ ｳ ｰ ･ ｣ ｩ ｦ ｩ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ e ｩｮ､ｩｶｩ､ｵ｡ｾ｡ｯ

ainda precisa ser ･ ｬ ｾ ｢ ｯ ｲ ｡ ､ ｯ dentro da teoria de Bakhtin,
como a modalidadeatravesda qual 0 generoda fala vem a
reconhecer0 especifico como limite de ｳ ｩ ｧ ｮ ｩ ｦ ｩ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｌ uma
fronteira discursiva.

Hi momentosemqueBakhtin toeaobliquamentena tensa
､ ｵ ｰ ｬ ｩ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ do contingentequedescrevi.Quandoele fala dos
"sobretonsdial6gicos"quepermeiama agenciada elocu,ao-
"muitas palavras de outros semiou totalmente escondidas,com
graus variados de estrangeirismo" - suas metaforas apontam
paraa temporalidadeintersubjetivaiterativa na qual a agenda
e percebida"fora" do autor:

[A) e1ocuc;aoparece estar sulcada par ecosdistantes e mal audiveis
de mudanc;as de sujeitos da fala e sobretons dia16gicos, fronteiras
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da elocUl;;:ao bastante enfraquecidas que sao completamente
permeaveis a expressao do autor. A elocUl;ao mostra-se um
fenomeno muHo complexo e de multiplos pianos se nao consi-
derada isoladamentee relacionada a seu autor. .. mas sim como
elo na cadeia da comunica<;ao da fala e em rela<;ao a outras
elocu<;6es associadasa ela...H

Atraves desta paisagemde ecos e fronteiras ambivalentes,
emoldurada em horizontes passageiros,sulcados, a agente,
que "nao eAdao" mas esta,contudo, situado num entre-tempo,
emerge no don1fnio social do discurso.

A agencia, como 0 retorno do sujeito, como "nao-Adao",
tern uma hist6ria mais diretamente politica no retrato que
HannahArendt faz da narrativa conturbadada causalidade
social. De acordocom Arendt, a incertezanot6riade todasas
questoespoliticas vem do fato de que 0 descerramentodo
quem- 0 agentecomo ｩ ｮ ､ ｩ ｶ ｩ ､ ｵ ｡ ｾ ｡ ｯ - e contfguocom 0 0

que do dominio intersubjetivo. Esta ｲ ･ ｬ ｡ ｾ ｡ ｯ contfgua entre
queme 0 quenao pade ser transcendida, mas deveser aceita
comouma forma de indeterminismoe ､ｵｰｬｩ｣｡ｾ｡ｯＮ 0 quemda
agencia nao possui imediatidade au adequa<;aa mimetica de
ｲ ･ ｰ ｲ ･ ｳ ･ ｮ ｴ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｎ Ele s6 pode ser significado fora da ｳ ･ ｮ ｴ ･ ｮ ｾ ｡

naquelatemporalidadeesporadica,ambivalente,que habita
a inconfiabilidade not6ria dos oraculos antigos, que "nem
revelam nem ocultam em palavras, mas fornecem signos
manifestos".45A inconfiabilidadedos signos introduz uma
perplexidadeno texto social:

A perplexidade e que, em qualquer serie de acontecimentos
que juntos formam uma hist6ria com urn sentido unico, pode-
mos no maximo isolar 0 agente que coloca todo 0 processo
em movimento; e, embora este agente freqtientemente continue
sendo 0 sujeito, 0 "her6i" da historia, nunca podemosaponta-lo
c1aramente como 0 autor de seu desfecho.46

Estae a estruturado ･ ｳ ｰ ｡ ｾ ｯ intersubjetivoentreag1entes,0
que Arendt denomina"inter-esse"[inter-est1 humano.Eesta
esferapublica da linguageme da ｡ ｾ ｡ ｯ que devese tornarao
mesmotempo0 teatroe a tela paraa ｭ｡ｮｩｦ･ｳｴ｡ｾ｡ｯ dascapa-
cidadesda agenciahumana.Ao modo de Tanger,0 eventoe
sua eventualidade estao separados; 0 entre-tempo narrativo
torna contingentes0 queme a 0 que, cindindo-os, de maneira
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que 0 agente continua sendo 0 sujeito, em suspensao,fora
cia ｳ･ｮｴ･ｮｾ｡Ｎ 0 agente que "causa" a narrativa torna-se parte
do interesse,apenasporque nao podemosapontar claramente
aquele agenteno momentado desfecho.E a contingencia
que constitui a ｩｮ､ｩｶｩ､ｵ｡ｾ｡ｯ - no retorno do sujeito como
agente- que protegea interessedo dominio intersubjetivo.

A contingenciado fechamentosocializa a agentecomo
"efeito" coletivo atraves do distanciamento cia autor. Entre a
causae sua intencionalidadeprajeta-seuma sombra.Pode-
damos entao inquestionavelmentepropor, ja de inicio, que
uma hist6ria tern urn significado tinieo? A que fim tended a
serie de eventosse 0 autar do produto nao e claramente 0

autor da causa?Sera que isto nao sugereque a agenciasurge
no retorno do sujeito, da ｩｮｴ･ｲｲｵｰｾ｡ｯ da serie de eventos
como urna especiede ｩ ｮ ｴ ･ ｲ ｲ ｯ ｧ ｡ ｾ ｡ ｯ e ｲ･ｩｮｳ｣ｲｩｾ｡ｯ do antes e
depois?Ondeasdaissetocam,naohi ali aquelatensaocinetlca
entre 0 contingentecomo 0 contiguo e a indeterminado? Nao
e de la que a agenciafala e age: Chevuoi?

Estas questoessao provocadaspela brilhante sugestivi-
dade de Arendt, pois sua escrita encenasintomaticarnente as
perplexidadesque ela evoca.Tendoapraximadoao maximo
o significado tinieo e 0 agente causal, ela diz que a "ator
invisivel" e uma Ｂ ｩ ｮ ｶ ･ ｮ ｾ ｡ ｯ que surge de uma perplexidade
mental" que nao corresponde a nenhuma experiencia rea1.47

E este distanciamento do significado, este fantasma ansioso
au simulacra- em IUilar do autor - que, de acordo com
Arendt, indica mais daramentea naturezapolitica da hist6ria.
o signado politico naoe, alemdo mais, investidono "pr6prio
caraterda hist6ria masapenas[nlo modono qual ela passoua
existir".48 Portanto, e0 domfnio da ｲ･ｰｲ･ｳ･ｮｴ｡ｾ｡ｯ e 0 processo
de ｳ ｩ ｧ ｮ ｩ ｦ ｩ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ queconstituema ･ｳｰ｡ｾｯ do politico. 0 que e
temporalno modode existenciado politico?Aqui Arendtapela
paraumaforma de ｲ ･ ｰ ･ ｴ ｩ ｾ ｡ ｯ pararesolvera ambivalenciade seu
argumento. A Ｂｲ･ｩｦｩ｣｡ｾ｡ｯＢ do agentes6 pode ocorrer, escreve
ela, atraves de "uma especiede ｲ ･ ｰ ･ ｴ ｩ ｾ ｡ ｯ Ｌ a ｩｭｩｴ｡ｾ｡ｯ da mimese,
que, de acordo com Arist6teles, prevaleceem todas as artes,
mas ena verdade apropriada ao drama". 49

A ｲ･ｰ･ｴｩｾ｡ｯ do agente,reificado na visao liberal do estar-
junto [togetherness],e bastantediferentede minha ｮ ｯ ｾ ｡ ｯ da
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agenciacontingentepara nossaera p6s-colonial. As razoes
para isto nao sao dificeis de encontrar.A crenpde Arendt
nas qualiclaclesrevelaclorasda mimeseartistotelicae baseada
em uma ｮ ｯ ｾ ｡ ｯ de comunidade,ou cia esferapublica, que e
amplamenteconsensual:"onde as pessoasestaocom outras
e nema favor nemcontraelas- estee0 pr6prio ato humanode
estar-junto".50Quandoas pessoassaoa favor umasdasoutras
ou umascontraas outrasde forma passional,ai 0 estar-junto
humanose percle na ｮ ･ ｧ ｡ ｾ ｡ ｯ que fazem cia completucledo
tempo mimetico aristotelico. A forma cle mimese social cle
Arenclt nao lida com a marginalicladesocial comoproclutoclo
Estaclo liberal, que pode,se articulaclo, revelaras ｬ ｩ ｭ ｩ ｴ ｡ ｾ Ｖ ･ ｳ

de seu sensocomum (inter-esse)da socieclaclea partir cia
perspectivadas minorias ou cIos marginalizacIos.A violencia
social e, paraArendt, a ｮ･ｧ｡ｾ｡ｯ do descerramentoda agencia,
o ponto em que "a fala se torna <pura conversa',apenasmais
urn meio parase atingir 0 fim".51

Minha ｡ ｴ ･ ｮ ｾ ｡ ｯ se clirige paraoutras ｡ ｲ ｴ ｩ ｣ ｵ ｬ ｡ ｾ Ｖ ･ ｳ do estar-
junto humano,na medicIa em que elas estaorelacionadasa
｣ｬｩｦ･ｲ･ｮｾ｡ cultural e a ｣ｬｩｳ｣ｲｩｭｩｮ｡ｾ｡ｯＮ Por exemplo, 0 estar-
junto humanopocle vir a representaras forps cia autoriclade
hegem6nica;uma solicIariedadebaseadana ｶ ｩ ｴ ｩ ｭ ｩ ｺ ｡ ｾ ｡ ｯ e no
sofrimentopocle,cle forma implacivel,asvezesviolenta,voltar-se
contraa opressao;umaagenciasubalternaou minoritaria pode
tentar interrogare rearticular0 "inter-esse"da sociedadeque
marginalizaseusinteresses.Estescliscursoscle clissensocultural
e antagonismosocial nao podemencontrarseusagentesna
mimesearistotelicade Arendt. No processoquecIescrevicomo
o retornodo sujeito, hoi uma agendaqueprocuraa revisaoe
a ｲ･ｩｮｳ｣ｲｩｾ｡ｯＺ a tentativa de renegociar0 terceiro locus, 0

dominio intersubjetivo.A ｲ･ｰ･ｴｩｾ｡ｯ do iterativo, a atividade
do entre-tempo,e mais interruptora do que arbitraria, urn
fechamentoque naoeconclusao,masuma ｩ ｮ ｴ ･ ｲ ｲ ｯ ｧ ｡ ｾ ｡ ｯ liminal'
fora cia sentenp.

Em "Oncle est.a fala? Oncleest.a linguagem?",Lacancles-
creveestemomentode ｮ ･ ｧ ｯ ｣ ｩ ｡ ｾ ｡ ｯ de dentrocia "metaforici-
clacle" cia linguagemenquantofaz uma referencialac6nicaa
ｯｲ｣ｬ･ｮ｡ｾ｡ｯ cle simbolosno clominio clo cliscursosocial:
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E 0 elemento temporal... ou 0 intervalo temporal... a interven_
t;ao de uma escansaoque permite a intervent;ao de algo que
pode assumir significado para um sujeito... Hi de fato Uma
realidade de signosdentro da qual existe um mundo de verda-
de, inteiramente destituido de subjetividade, e, por outro lado
houve urn desenvolvimentohist6rico da subjetividade ､ ｩ ｲ ･ ｣ ｩ ｯ ｾ
nado manifestamentepara a redescobertacia verdade que resi-
de na ordem dos sfmbolos.52

a processode ｲ ･ ｩ ｮ ｳ ｣ ｲ ｩ ｾ ｡ ｯ e ｮ･ｧｯ｣ｩ｡ｾ｡ｯ - a ｩｮｳ･ｲｾ｡ｯ ou
ｩ ｮ ｴ ･ ｲ ｶ ･ ｮ ｾ ｡ ｯ de algo que assumeum significado novo _
aconteceno intervalo temporal situado no entremeio do
signo, destituido de subjetividade,no dominio do inter-
subjetivo. Atraves desseentre-tempo- 0 intervalo temporal
na ｲ･ｰｲ･ｳ･ｮｴ｡ｾ｡ｯ - emerge 0 processoda agencia tanto
como desenvolvimentohist6rico quanta como agenda nar-
rativa do discursohist6rico. 0 quese evidenciade forma tao
clara na genealogiado sujeito de Lacan e que a intencionali-
dade do agente, que parece"direcionadamanifestamente"
paraa verdadeda ordemdos simbolosno imaginariosocial,
e tambemum efeito da redescobertado mundoda verdadea
que foi negadaa subjetividade(pois ela e intersubjetiva)no
nivel do signo. E na tensaocontingenteque resulta que
signo e sfmbolo se sobrepoem e sao indeterminadamente
articuladosatravesdo "intervalo temporal".Onde0 signodes-
tituido do sujeito - intersubjetividade- retornacomo sub-
jetividade diredonadaa redescobertada verdade,ai uma
Ｈ ｲ ･ Ｉ ｯ ｲ ､ ･ ｮ ｡ ｾ ｡ ｯ de simbolos se torna possivel na esfera do
social. Quando 0 signa cessa0 fluxo sincr6nico do sfmbolo, ele
apreendetambem0 poderdeelaborar- atravesdo entre-tempo
- agendase ｡ｲｴｩ｣ｵｬ｡ｾＶ･ｳ novase hibridas. Este e 0 momento
para as revis6es.

REVISOES

o conceitode ｲ ･ ｩ ｮ ｳ ｣ ｲ ｩ ｾ ｡ ｯ e ｮ･ｧｯ｣ｩ｡ｾ｡ｯ que estouelabo-
randonaodeveserconfundidocomospoderesde Ｂ ｲ ･ ､ ･ ｳ ｣ ｲ ｩ ｾ ｡ ｯ Ｂ

quese tornarama marcaregistradado iranistaliberal ou neo-
pragmatico.Nao apresentoumacritica destainfluente ｰ ｯ ｳ ｩ ｾ ｡ ｯ

nao-fundamentalistaaqui senaopara apontarpara as 6bvias
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diferenpsde enfoque.A ｣ｯｮ｣･ｰｾ｡ｯ de Rorty da represen-
ｴ ｡ ｾ ｡ ｯ da ､ ｩ ｦ ･ ｲ ･ ｮ ｾ ｡ no discursosociale a ｳｯ｢ｲ･ｰｯｳｩｾ｡ｯ consen-
sualde "vocabulariosfinais", quepermitemｩ ､ ･ ｮ ｴ ｩ ｦ ｩ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ imagi-
nativa com 0 outro desde que certaspalavras- "bondade,
decencia,dignidade" - sejam consideradascomuns." No
entanto,comoele diz, 0 ironista liberal naopodejamaiselaborar
umaestrategiade ｡ ｱ ｵ ｩ ｳ ｩ ｾ ｡ ｯ de poder.Ve-se,em umanotade
fadape, como suas ideias sao redutoras de pader em rela\=3.o
ao outro nao-ocidental, como elas estao submersas em urn
etnocentrismo ocidental, em conformidade com seu oao-
fundamentalismo.

Rorty sugereque

a sociedadeliberal ja contem as instituic;;:oes para seu proprio
aperfeic;;:oamento {e que) 0 pensamento social e polineD oci-
dental pode ter tido a ultima revolw;;:ao conceitual de que
precisa na proposta de J. S. Mill de que as governosdeveriam
orimizar 0 equilfbrio enrre naD se intrometer na vida particular
das pessoase evitar 0 sofrimento.54

a trecho acima vem acompanhadode uma nota de rodape
em que 0$ ironistas liberais repentinamente perdem seus
poderesde ｲ ･ ､ ･ ｳ ｣ ｲ ｩ ｾ ｡ ｯ Ｚ

Isro nao quer dizer que 0 mundo ja tenha tido a ultima revolu-
c;;:ao poHtica de que precisa. E diffcil imaginar a redw;ao da
crueldade em pafses como a Africa do Sui, 0 Paraguai e a
Albania sem uma ｲ ･ ｶ ｯ ｬ ｾ ｬ ［ ｡ ｯ violenta... Mas nessespafses a
coragem bruta (como ados lideres da COSATU ou dos signata-
rios do Documento 77) e a virtude relevante, nao 0 tipo de
sagacidadereflexiva que contribui para a teoria social.5'

Ai termina a fala de Rorty, mas temosde ｦ ｯ ｲ ｾ ｡ ｲ 0 diatogo
parareconheceruma teoriasocial e cultural p6s-colonialque
revela os limites do liberalismo na perspectivap6s-colonial:
"A cultura burguesaatinge seu limite hist6rico no colonialis-
mo", escreve Guha de modo sentencioso,56 e, quase como
que para falar "de fora da sentenp",VeenaDas reinscreve0

pensamentode Guha na linguagemafetiva de uma metafora
e no corpo: "As rebelioessubalternass6 podemforneceruma
noite de amor. .. Todavia, talvez ao apreender este desafio, 0
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historiadornos tenhadado urn meio de construiros objetos
dessepodercomo sujeitos.""

Em seuexcelenteensaio"0 SubalternocomoPerspectiva"
Veena Das demandauma historiografia do subalterno ｱ ｵ ｾ
desloca0 paradigmada ｡ ｾ ｡ ｯ social comodefinido basicamente
pela ｡ ｾ ｡ ｯ raciona!. Ela buscauma forma de discursoondea
escrita afetiva e iterativa desenvolvesua pr6pria linguagem.
A hist6ria como uma escrita que constr6i 0 momenta de desafio
emergeno "magmade ｳ ｩ ｧ ｮ ｩ ｦ ｩ ｣ ｡ ｾ Ｖ ･ ｳ Ｂ Ｌ pois "0 fechamentorepre-
sentacional que se apresentaquando tomamos0 pensamento
emformasobjetificadaseagorarompidoa ｦｯｲｾ｡Ｎ Em seulugar,
vemosesta ordem questionada".S8 Em uma argumentac;ao que
exige uma temporalidadeenunciativanotavelmenteproxima
a minha noc;ao de entre-tempo, que circula no instante da
captura/cesura pelo signa do sincronismo simb6lico, Veena
Das localiza a momento de transgressao na cisao do presente
discursivo: enecessariahaver uma maior atenc;ao para localizar
a agenda transgressora na "cisao dos diversos tipos de fala
produzidosem ｡ ｦ ｩ ｲ ｭ ｡ ｾ Ｖ ･ ｳ de verdadereferencialno presente
do indicativa" ,59

Esta enfaseno presentedisjuntivo do enunciadopermite
ao historiador escaparde definir a conscienciasubalterna
como binaria, como tendo dimensoespositivas au negativas.
Ela permiteque a ｡ｲｴｩ｣ｵｬ｡ｾ｡ｯ da agenciasubalternavenhaa
emergir como ｲ ･ ｬ ｯ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ e ｲ･ｩｮｳ｣ｲｩｾ｡ｯＮ Na apreensaodo signa,
como argumentei, nao ha nem ｮ ･ ｧ ｡ ｾ ｡ ｯ dialetica nem signifi-
cantevazio: ha uma ｣ ｏ ｮ ｴ ･ ｳ ｴ ｡ ｾ ｡ ｯ dos simbolosde autoridade
dados que fazem mudar 0 terreno do antagonismo.0 sincro-
nismo na ordena<;;:ao sodal dos sfmbolos e desafiadoem seus
proprios termos, mas as basesdo embateforam deslocadas
em urn movimento suplementar que excedeaquelestermos.
Estee0 movimentohistoricodo hibridismocomocamuflagem,
como uma agenda contestatora, antagonfstica, fundonando
no entre-tempodo signo/simbolo,que eum ･ ｳ ｰ ｡ ｾ ｯ intervalar
entre as regras do embate. E esta forma te6rica de agenda
polftica, que estive tentando desenvolver,que Veena Das desen-
volve de modo brilhanteem urn argumentohistorico:

E a natureza do conflito em que esta encerrada uma casta ou
uma tribo que pode fornecer as caracteristicas do momenta
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hist6rico; presumir que podemosconhecera priori as mentalidades
de castasou comunidadese assumir uma perspectiva essencialista
que as comprova\=oes encontradas nos pr6prios volumes de
EstudosSubalternos [Subaltern Studies] nao apoiariam.60

Nao seria a estrutura contingente da agenda semelhante
ao que Frantz Fanon descrevecomo 0 saberda pratica da
｡ ｾ ｡ ｯ ＿ 61 Fanon argumenta que 0 maniquefsmo primitivo do
colono - negro e branco, arabe e cristao - desmoronanum
presentede luta pela independencia.As polaridadesvao sendo
substituldaspor verdadesque saoapenasparciais, limitadas
e instaveis. Cada "movimento da mare local reve a questao
polltica do ponto de vista de todas as redes pollticas". Os
llderes deveriam opor-se firmemente aquelesdentro do
n10virnento que tendem a pensar que "nuances de sentido
constituem perigo e abrem brechasno bloco s6lido da
opiniao popular".62 0 que tanto Veena Das quanto Fanon
descreveme a potencialidadeda agendaconstituidaatraves
do usa estrategico da contingencia historica.

A forma de agendaque tentei descreveratravesdo corte
profundodo signoe do slmbolo- ascondi,6esde significa,ao
da contingencia, a noite de arnor - retorna para interrogar a
maisaudadosadialeticada modernidade quea teoria contem-
poraneaoferece:"0 homeme seusduplos", de Foucault. A
produtiva influencia de Foucaultsobreos te6ricos p6s-colo-
niais, desdea Australia ate a India, nao foi total, particular-
mente em sua constru,aoda modernidade.Mitchell Dean,
escrevendono peri6dico ThesisEleven,de Melbourne,observa
que a identidadeda modernidadedo Ocidentecontinuasendo
obsessivamente"0 horizontemais geral sob 0 qual todasas
analiseshist6ricas concretasde Foucault estaodemarcadas".63

E por estemesmomotivo, ParthaChatterjeeargumentaque
a genealogiado poder de Foucault tem utili dade limitada
no mundo em desenvolvimento.A combina,aode regimes
modernose arcaicosde poderproduzformas inesperadasde
disciplinaridadee governamentalidadeque tornamos princi-
pios epistemol6gicosde Foucaultimpr6prios,ateobsoletos.64

Mas como poderia0 texto de Foucault,que possuiuma
rela,aoatenuadacom a modernidadeocidental, estar livre
daqueledeslocamentoepistemol6gico- atravesda forma,ao
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(poskolonial- que constitui a ｣ｯｮ｣･ｰｾ｡ｯ que 0 Ocidente
tern de si mesmacomo progressista,civil, moderno? Podera a
recusado colonialismo transformar0 "signo" foucaultiano
do Ocldenteem sintoma de uma modernidadeobsessiva?
E possivelque 0 momentocolonial naosejanuncacontingente
- 0 contiguo enquantoｩ ｮ ､ ･ ｴ ･ ｲ ｭ ｩ ｮ ｡ ｾ ｡ ｯ - it ｡ ｲ ｧ ｵ ｭ ･ ｮ ｴ ｡ ｾ ｡ ｯ

de Foucault?

No fecho magistral de A Ordem das Coisasde Foucault,
quandoa ｳ･ｾ｡ｯ sobrea historiaconfrontaseusduplosestranhos
- as contra-cienciasda antropologiae da psicanalise- a
argumenta<;ao come<;a a se desemaranhar. Isto acontece em
urn momenta sintomatico em que a representa<;ao da diferen<;a
cultural atenua0 sentidoda historia como "patria" emoldu-
rante, domesticante, das ｣ ｈ ｾ ｮ ｣ ｩ ｡ ｳ humanas. Isto porque a
finitude da historia - seu momentode ､ ｵ ｰ ｬ ｩ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ - com-
partilha da condicionalidadedo contlngente.Uma ､ ｵ ｰ ｬ ｩ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ

incomensunivel se segueentre a hist6ria enquanto "patria"
das ciencias humanas - sua area cultural, suas fronteiras
cronologicasou geograficas- e a pretensaodo historicismo
ao universalismo. Nesseponto, "0 sujeito do saber se torna 0

nexo de temposdiferentes,alheios a ele e heterogeneosem
ｲ ･ ｬ ｡ ｾ ｡ ｯ urn ao outro".6' Naquela ､ ｵ ｰ ｬ ｩ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ contingenteda
hist6ria e do historicismo do seculodezenove,0 entre-tempo no
discursopermite 0 retorno da agenciahistorica:

Como 0 tempo chega ate ele de urn lugar outfO que nao ele
mesmo, ele se cOn.$titui como um sujeito cia hist6ria apenas
pela ｳ ｵ ｰ ･ ｲ ｩ ｭ ｰ ｯ ｳ ｩ ｾ ｡ ｯ da... hist6ria das coisas, da hist6ria das
palavras... Mas esta ｲ ･ ｬ ｡ ｾ ｡ ｯ de simples passividadee imediata-
mente revertida ... pois ele tambern tern direito a urn desen-
volvimento tao positivo como 0 dos seres e das coisas, urn
desenvolvimento nao menos autonomo.6!'

Em conseqUencia,0 sujeito historico heimlich que surge
no s<'culo dezenovenao pode deixar de constituir 0 saber
unheimlichde sl proprio ao relacionarcompulsivamenteurn
epis6diocultural ao outro em uma serie infinitamente repetitiva
de acontecimentosque sao metonfmicos e indeterminados.
As grandes narrativas do historicismo do seculo' dezenove,
em que se baseiam suas pretensoesao universalismo - a
evolucionismo,a utilitarismo, a evangelismo- tambem foram,
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em um outro ･ ｳ ｰ ｡ ｾ ｯ Ｏ ｴ ･ ｭ ｰ ｯ textual e territorial, as tecnologias
da ｧ ｯ ｶ ･ ｲ ｮ ｡ ｮ ｾ ｡ colonial e imperialista, E 0 "racionalismo"
dessasideologiasdo progressoque vai sendocrescentemente
erodidono encontrocom a contingenciada cliferenpcultural.
Ja explorei esteprocessohist6rico, tao bemcaptaclonaspalavras
pitorescasde urn missionario desesperadono infcio do seculo
clezenove,comoa clificil ｳｩｴｵ｡ｾ｡ｯ colonial cia "civiliclacle clissi-
mulacla" (ver CapituloV), 0 resultacloclesseencontrocolonial,
seusantagonismose ambivalencias, tern uma grande influencia
sabre0 queFoucaultclescrevetao bemcomosencloa "exigui-
clacle cia narrativa" cia hist6ria naquelaera tao famosa por
sua ｨ ｩ ｳ ｴ ｯ ｲ ｩ ｣ ｩ ｺ ｡ ｾ ｡ ｯ (e ｣ ｯ ｬ ｯ ｮ ｩ ｺ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｉ clo munclo e cia palavra,67

A hist6riaagora"acontecenosconfinsclo objetoe clo sujeito",
escreve Foucault,68 e epara investigar 0 inconsciente estranho
cia ｣ｬｵｰｬｩ｣｡ｾ｡ｯ cia hist6ria queele apelaparaa antropologiae
paraa psicanalise,Nessasclisciplinas 0 inconscientecultural
e falaclo na exiguiclacle cia narrativa - na ambivalencia,na
catacrese,na contingencia, itera<;ao e sobreposi<;ao abissal. No
intervalo temporalagonisticoque articula 0 simbolo cultural
ao signa psiquico, iremas descobrir 0 sintoma pas-colonial
clo cliscursocle Foucault.Escrevenclosobrea hist6ria cia antro-
pologia como 0 "contra-cliscurso"cia moclerniclacle- comoa
possibiliclacle cle urn p6s-moclernismodas cienciashumanas
- Foucaultdiz:

Hi uma certa ｰ ｯ ｳ ｩ ｾ ｡ ｯ na ratio ocidental que foi constitufda em
sua hist6ria e fornece uma base para a ｲ･ｬ｡ｾ｡ｯ que ela pode
tef com raclas as Dutras sociedades,mesmocom a sociedadeem
queela surgitt historicamente.69

Foucault deixa de elaboraressa"certa ｰ ｯ ｳ ｩ ｾ ｡ ｯ Ｂ e sua
constitui<;ao hist6rica. Ao recusa-la,porem, ele a nomeia como

uma ｮ ･ ｧ ｡ ｾ ｡ ｯ logo na linha seguinte,que diz: "Obviamente
isto nao significa que a ｳｩｴｵ｡ｾ｡ｯ cia ｣ｯｬｯｮｩｺ｡ｾ｡ｯ e indispen-
savel a etnologia,"

Seraque estamosexiginclo que Foucault restaure0 colo-
nialismo como 0 momentoquefalta na dialeticada moclerni-
dade?Seraquequeremosqueele "complete"a sua ｡ ｲ ｧ ｵ ｭ ･ ｮ ｴ ｡ ｾ ｡ ｯ
ｬ ｡ ｮ ｾ ｡ ｮ ､ ｯ mao da nossa?Certamenteque nao, Estousugerindo
que a perspectiva pas-colonialopera subversivamenteem seu
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texto naquele momento de contingencia que permite a
contiguidadede seuargumento- pensamentose seguindo
a pensamento- progredir. Ai entao, repentinamente, no
instante de seu fechamento, uma indeterminac;ao curiosa
penetrana cadeiado discurso.Estese torna 0 ･ｳｰ｡ｾｯ de uma
nova temporalidade discursiva, um outro lugar de enuncia-
c;ao que nao permitira aargumentac;ao se expandir em uma
generalidadenao-problemitica.

Nesteespirito de conclusao,quero propor um ponto de
partidapara0 texto p6s-colonialno esquecimentofoucaultiano.
Ao falar de psicanilise,Foucaultecapazde ver como 0 saber
e 0 poder se unern no "presente" enunciativo da transferen-
cia: a "violencia calma" - nos terrnos de Foucault - de uma
relac;ao que constitui 0 discurso. Ao recusar 0 momenta colo-
nial como presenteenunciativo na condic;ao hist6rica e epis-
temol6gicada modernidadeocidental,Foucaulttem poucoa
dizer sobrea ｲ･ｬ｡ｾ｡ｯ de transferenciaentre 0 Ocidentee
suahist6ria colonial. Ele recusaexatamente0 fato de que 0

texto colonial sejaa baseparaa ｲ･ｬ｡ｾ｡ｯ que a razaoociden-
tal pode ter "mesmo com a sociedadeem que ela surgiu
historicamente" .70

Lendo a partir desta perspectiva,podemosver que, ao
espacializarinsistentemente0 "tempo" da hist6ria, Foucault
constituiuma ､ ｵ ｰ ｬ ｩ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ do "homem" queesti estranhamente
em conluio com sua dispersao,equivalentea seuequIvoco, e
que eestranhamenteat;toconstituinte, apesar do seu jogo de
Ｂ ､ ｵ ｰ ｬ ｩ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ e divis6es". Lendo a partir da perspectivatrans-
ferencial, em que a razao ocidental retorna a si propria vinda
do entre-tempo da relac;ao colonial, vemosentao con10 a mo-
dernidadee a p6s-modernidadesaoelasmesmasconstituidas
a partir da perspectivamarginal da ､ ｩ ｦ ･ ｲ ･ ｮ ｾ ｡ cultural. Elas se
encontram contingenternente no ponto em que a diferenc;a
interna de sua propria sociedadee reiterada em termos da
､ｩｦ･ｲ･ｮｾ｡ do outro, da alteridadedo ･ ｳ ｰ ｡ ｾ ｯ p6s-colonial.

Neste ponto de ｡ ｵ ｴ ｯ Ｍ ｡ ｬ ｩ ･ ｮ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｌ a agenciap6s-colonial
retorna, em urn espirito de violencia calma, para interrogar a
､ｵｰｬｩ｣｡ｾ｡ｯ fluente que Foucaultfaz das figuras da moderni-
dade. 0 que ela revela nao e nenhumconceito encoberto
mas sim uma verdade acerca do sintoma do pensamentode
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Foucault,do estilo de discursoe narrativaque objetifica seus
conceitos.Ela revela0 motivo do desejode Foucaultde jogar
ansiosamenteCOIn as dobras da Inodernidade ocidental,
esgarpndoas finitudes dos sereshumanos,desfazendo
e tecendo obsessivamenteas fios da "narrativa exfgua" do
historicismo do seculo dezenove. Esta narrativa nervosa
ilustra e atenua seu pr6prio argumentoj como 0 tenue esbelto
fio da hist6ria, ela se recusaa serentretecida,pendendodas
arIas ｡ ｭ ･ ｡ ｾ ｡ ､ ｯ ｲ ｡ ｭ ･ ｮ ｴ ･ Ｎ 0 que evita que 0 fio da narrativa
se rampa e a ｰｲ･ｯ｣ｵｰ｡ｾ｡ｯ de Foucault em introduzir , no
nexode sua ､ ｵ ｰ ｬ ｩ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｌ a ideia de que "0 homemqueaparece
no infcio do seculodezenoveedesistoricizado" .71

A autoridadedesistoricizadade "0 Homeme seusDuplos"
produz,no mesmoperfodohist6rico,asforps da ｮ ｯ ｲ ｭ ｡ ｬ ｩ ｺ ｡ ｾ ｡ ｯ

e da ｮ ｡ ｴ ｵ ｲ ｡ ｬ ｩ ｺ ｡ ｾ ｡ ｯ que criamumasociedadedisciplinarocidental
moderna.0 poderinvisivel que e investidonestaFigura desis-
toricizada do Homem e obtido a custa daqueles"outros" -
mulheres,nativos, colonizados,os servos [indentured] e os
escravizados - que, ao mesmatempo, mas em outros ･ ｳ ｰ ｡ ｾ ｯ ｳ Ｌ

estava01se tornando povos sem uma hist6ria.

273



Ha frequentementeno Sirnu!taneo,no Coincidente,uma aparente
uniformidadede rendencia,quesimula inrent;6es,masque,ateonele
diz respeitoaagendahumana,e totalmentefortuita. Observamos
ista nos assuntosmais corriqueiroscia vida. N6s a observamosem
acontecimentosqueafetampoderosamenteasdestinosdos imperios.
Sob pressaode aborrecimentose contrariedadessimultaneas,as
homensfreqiientementeexclamamque hfi uma ｣ ｯ ｮ ｳ ｰ ｩ ｲ ｡ ｾ ｡ ｯ contra
eles, e a pesquisadorhist6rico muitas vezesve uma conspirat;ao
onde,na realidade,ha apenasumacoincidencia.Urn grandedesastre
como 0 massacreem Vellur atuacomo iodo sabrea escrita invisfvel
em aguade arroz.

ｾ Ｖ Dt ｾａｏ
ｾｉｇｎｏｾ Of ｙｉｏｬｾｎｃｉａ fM ｍｦａｏｏｾ

DO ｾｦｃｕｬｏ OmNOYf

r
C A p T u L o x

Sir JohnKaye, HistoryoftheIndian Mutiny1

Como e encenadaa agendahistorica na exigUidade da
narrativa?De que forma historicizamos0 acontecimentodos
desistoricizados?Se, como se diz, 0 passadae um pais
estrangeiro,0 quesignifica entaoir ao encontradeurn passada
que e 0 seupr6prio pais reterritarializado,au mesmoaterro-
rizado por outro? Sugeri no Capitulo IX que 0 processode
revisaohistorica e a produ<;aoda agendapolitica e cultural
emergematravesde um entre-tempodiscursivo; na tensao
contingenteentre a ordemsocial dos simbolose a escansao
"desubjetivada"do signo.' Esta temporalidadeencontraseu
espirito de lugar no "nao-li" que Toni Morrison celebraem
suafict;ao e que usa,de modo interrogativo,paraestabelecera
presen<;ade uma obra literiria negra.0 ato da "rememora<;ao"
(seuconceitode recria<;aoda memoriapopular)transforma0



presenteda enunciac;aonarrativa no memorial obsessivodo que
foi excluido, amputado,despejado,e que por esta mesma
razaose torna um ･ ｳ ｰ ｡ ｾ ｯ unheimlichpara a ｮ･ｧｯ｣ｩ｡ｾ｡ｯ da
identidadee da hist6ria. "Um vazio podenaoestarpreenchido,
mas nao e urn vacuo." Toni Morrison escreve:

Certas ausenciassao tao enfatizadas [que] nos detern por sua
intencionalidade e prop6sito, como bairros definidos por popu-
la<;:6es que sao mantidas fora deles. Oode... esta a sombra da
presen<;:a da qual fugiu 0 texto? Onde e que ela se in(ensifica,
oode se desloca?3

A intendonalidadee a prop6sito- as signosda agenda-
emergemdo "entre-tempo", da ausenciaenfatizada que e uma
detenc;ao, uma cesura do tempo, urn intervalo temporal. Ao
especificar dessemodo a hist6ria do escravo, atraves de urn
ato de mem6ria da comunidade, Toni Morrison nega a conti-
nuidadenarrativa e a conforto cacofOnicodas palavras.Em
Amadae a circula,aocriptica do numero como palavra
inicial, comodeslocamentoda predica,ao"personalizada"da
linguagem,que fala a ｰｲ･ｳ･ｮｾ｡ do mundo escravo:"0 124
eramalevolo.Cheiode venenode bebe.As mulheresda casa
o sabiam e as crianc;as tambem."4

Na constituic;ao da morte e do demoniaco reverbera uma
forma de mem6riaquesobreviveno signa- 124- que e 0

mundoda verdade desprovidode subjetividade.E entao,de
repente,do ･ ｳ ｰ ｡ ｾ ｯ do naa-Iti, emergea agenciahist6rica
re-membrada"manifestamentedirigida para a redescoberta
da verdadeque residena ordemdossimbolos"(ver p.191-192).
o 124era malevala- a ato de predica,aoe ｩｮｴ･ｮｾ｡ｯ efetua-
do por numeros e a tentativa de Morrison de constituir uma
forma de interpela,aoque e personalizadapar sua pr6pria
atividade discursiva, "nao 0 desejoposti,o de personali-
dade'" (0 que denomineiｩ ｮ ､ ｩ ｶ ｩ ､ ｵ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｌ naa individualismo).
E esta cria,ao da agendahist6rica produz a sujeito de fora
da temporalidadedo contingente:"jogadoscomoos escravos
de un1 lugar para a outro, de urn lugar qualquer para outro,
sem ｰ ｲ ･ ｰ ｡ ｲ ｡ ｾ ｡ ｯ e sem defesa... 0 leitor e jogado, atirado,
lanc;ado em urn ambiente completamenteestrangeiro". 6

275



E a cesurado signo - 124 - que constitui, de acordo
com Morrison, a "primeira tacada" da ･ ｸ ｰ ･ ｲ ｈ ｾ ｮ ｣ ｩ ｡ comunitaria
intersubjetiva, do mundo escravo.0 eventodiscursivo do 124
lembra marte, amor, sexualidadee escravidaoj suas articula_
ｾＶ･ｳ iterativas daquelashist6rias da ､ ｩ ｦ ･ ｲ ･ ｮ ｾ ｡ cultural pro-
duzem uma comunidade-em-descontinuidade,uma revisao
hist6rica na diaspora. A comunidade que Morrison visualiza
esta inscrita na exiguidade da narrativa, em que a solidarie-
dade social e forjada atravesdas crises e contingenciasda
sobrevivenciahist6rica: da passagem,diz ela, do "primeiro
ao seguintee ao seguinte" I oode a contiguidade da ac;;:ao e da
ｮ｡ｲｲ｡ｾ｡ｯ estaoIigadasno momentodo "nao-I<\" que subverte
a ｮｯｾ｡ｯ ocidentalsincronicade tempoe de ｴ ｲ ｡ ､ ｩ ｾ ｡ ｯ Ｎ

Quero Iigar esta circulafi'io do signa da decadade 1870
do mundo de Amadaa ｣ｩｲ｣ｵｬ｡ｾ｡ｯ de outros signos de vio-
lencia nas decadasde 1850 e 60 no norte e no centro da
India. Quero deslocar-meda hist6ria torturadado Abolicio-
nismo para 0 Levante da India. Minha conexaohist6rica
temerariae baseadanao em uma ideia de contiguidadedos
acontecimentos,masna temporalidadeda ｲ ･ ｰ ･ ｴ ｩ ｾ ｡ ｯ quecons-
titui aquelessignos pelos quais os sujeitos marginalizados
au insurgentes eriam uma agendacoletiva. Estou interessado
na estrategiacultural e no confronto politico constituidoem
sfmbolos obscuros, enigmaticos, a repeti<;ao maofaca do
rumor, do panico como afeto incontrolado, embora estrategic0l

da revolta politica. Mais espeeificamente,querotrazer it luz a
exiguidade da narrativa que, em meio as principais causas
agrariase politicas do Levanteda India, eontaa hist6ria dos
"chapatis"(paesazimos)que foram rapidamentedisseminados
pelos centros rurais do Levante l logo ap6s a introdw;;ao nas
InfantariasNativas do rifle Enfield e seu famoso cartucho
"engraxado".Em ElementaryAspectsof PeasantInsurgency
[AspectosElementaresda Revolta CamponesaJ,Ranajit Guha
usa a hist6ria do chapati como um dos seusprincipais exem-
plos da transmissao"simb6Iica" da agenciarebelde.

Quer tomemos os chapatis como "mito" hist6rico ou os
tratemos como rumor l elesrepresentama emergenciade uma
forma de temporalidadesocial que e iterativa e indeterminada.
A circulafi'io dos chapatis constitui um problemainteressante
para a agenciado discurso hist6rico. A ｲ･ｰｲ･ｳ･ｮｴ｡ｾ｡ｯ do
panicoe do rumor compartilhamdaquelaeomplexatem-
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poralidaclecia "contingencia"social com a qual tentei turvar
as aguasclarascia causalidade.A cadeiade ｣ ｯ ｭ ｵ ｮ ｩ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ no
rumor, seu conteudo serna-ntieD, se transforma em transmissao;
porem,apesardo exagero,da hiperbolee da imprecisao,as
mensagenssaosintaticamente"contiguas"ever p.259-260).

A ｩｮ､･ｴ･ｲｭｩｮ｡ｾ｡ｯ do rumor constitui sua importancia como
discurso social. Sua adesividade intersubjetiva, comunitaria,
reside em seu aspecto enunciativo. Seu pader performatico
de ｣ ｩ ｲ ｣ ｵ ｬ ｡ ｾ ｡ ｯ resulta na ､ ｩ ｳ ｳ ･ ｭ ｩ ｮ ｡ ｾ ｡ ｯ contagiosa,"um im-
pulsoquaseincontrolavelde passa-loadianteparaoutra pes-
soa".7 A ay3.o iterativa do rumor, sua circularao e contagia,
liga-o ao panico - como um dos afetasda insurgencia.0
rumor e a panico sao, em momentos de crise social, lugares
duplos de ･ ｮ ｵ ｮ ｣ ｩ ｡ ｾ ｡ ｯ que tecemsuashistoriasem torno do
"presente"disjuntivo ou do "nao-la" do discurso.Meu argu-
mento aqui esta proximo das criticas de Ashis Nandy ao
historicismo ocidental em seu ensaio "Por uma Utopia do
Terceiro Mundo". 0 sofrimentodas sociedadesdo "Terceiro
Mundo", segundoNandy, cria uma atitude diante de sua
hist6ria que tern orientavoeseln comum com a semi6tica e
a psicanalise.

Pais a dinamica cia hist6ria, de acordo com estas disciplinas,
[nao e] um passado inalteravel que se move em direc;ao a urn
futuro inexoravel; esta nos modos de pensar e nas escolhasdo
presente... anti-memorias nessenivel [que] permirem maior jogo
e menor rigidez defensiva.8

A circulas;ao indeterminada de sentido como rumor ou conspi-
ras;ao, com seusafetosperversos,psfquicos,do panico, constitui
o dOlufnio intersubjetivo da revolta e da resistencia. Que
tipo de agendase constitui na ｣ ｩ ｲ ｣ ｵ ｬ ｡ ｾ ｡ ｯ do chapati?

o tempo, acredito,e uma prioridade,pois e a circu!ai,:cio
do chapati que inaugurauma politica da agendanegodada
nos antagonismosda diferenp cultural colonial.

Tomemosa ､･ｳ｣ｲｩｾ｡ｯ que Sir JohnKaye faz do fen6meno
em suamonumentalHist6ria da LevanteIndiana vol.1, escrita
em 1864, baseadana mais abrangentepesquisaem Fontes
contemporaneas,incluindo correspondenciascom partici-
pantesdo Levante. Ranajit Guha apoia-seem Kaye na sua
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obraexemplarsobre0 rumor no contextocamponespopular
do Levante.Cern anosdepois,na hist6ria "oficial" do Levante
Indiana,escritapar Sen, sente-seainda a ｰｲ･ｳ･ｮｾ｡ de Kaye:

Ista fixou, tamhem, mais firmemente no espfrito de Lord
Canning, a crenc;a de que urn grande medo se disseminava
entre0 pova,equehaviamaisperigonessesentimentodo queem
urn grande 6dio. Pensandoassim, ele se lembrou tambem de
autra estranhahist6ria que chegaraate ele do noroeste,e que
mesmo 0 mais experimentadodos homensque 0 rodeavam
era incapaz de explicar. De aldeia em aldeia, levado por um
mensageiroe passadoadiantepor outro, seguiaum misterioso
sfmbolo em forma daquelesbolos achatadosfeitos de agua e
farinha, e que consistiamno pac cotidiano do pova, chamados
chapatisem sua lingua. Tuda 0 que se sabiaa seu respeitoera
que urn mensageiroaparecia,clava 0 bolo ao chefe de uma
aldeia e the pedia que 0 despachassepara a proxima; e que
dessamaneira ele viajava de lugar para lugar, sem que nin-
guem se recusasse,ou colocasseduvidas, ou mesmoquestio-
nasse,em ｯ ｢ ･ ､ ｩ ｴ ｾ ｮ ｣ ｩ ｡ cegaa uma necesstdademaissentidado
quecompreendida... A maioria das pessoasencaravaisso como
um sinal de alerta e preparar;ao,cujo rim era anunciarao povo
que algo grande e portentosoestava para acontecer,e Ihes
avisarque se preparassemparaa crise. Uma grandeautoridade
escreveuao Governador-Geralque the haviam dito que 0 chapati
era sfmbolo do alimento dos homens, e que sua ｣ ｩ ｲ ｣ ｵ ｬ ｡ ｾ ｡ ｯ

tinha a intenr;ao de alarmar e influenciar os seus espfritos,
indicando-Ihesque seus meios de subsistencialhes seriam
tirados, e dizer-lhes, portanto, que se mantivessemunidos.
Outros, escarnecendodessaideia da cruz flamejante,viam nisto
apenasuma superstir;aocorrentedo pafs. Foi dito que nao era
incomum que urn hindu, em cuja famflia a doenr;a grassasse,
instituisse essatransmissaode chapatis, na crenr;a de que e1a
levaria embora 0 mal. Outros havia ainda que acreditavam...
que 0 prop6sito ligado a circular;ao [dos chapatisl era mais
uma ficr;ao, de que havia p6 de ossoneles,e que os ingleses
haviam apeladopara essemetodo suplementarde ofender 0

povo... Mas qualquerque fosse a verdadeirahist6ria do movi-
mento, e1e teve semduvida 0 efeito de manterviva a agitar;ao
popular nos distritos atravesdos quais os bolos eramtransmi-
tidos... Alguns viam nele muito sentido; outros nao viam
nenhum. 0 tempo nao lanr;ou novas Iuzes sobre 0 fato. As
opinioesvariam ainda. E tudo 0 que a Hist6ria pode registrar
com alguma certeza e que os portadoresdessasestranhas
missivasiam de urn fugar paraoutro e que, sempreque passa-
Yam, engendravam-senovas agitar;oese vagas expectativas
eram despertadas9 (grifo meu).
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E a indetermina,aodo sentido, desencadeadapelo chapati
contingente, que se torna 0 alimento totem para 0$ historia-
dores do Levante. Eles mordem a bala engraxadae fazem
circular 0 mito do chapat!.Assim fazendo,passamadiante0

contagia do rumor e do panico para suaspr6prias narrativas
seriais, sensatas,que se desestabilizam no pr6prio ato da
repeti,ao. A descri,aode Kaye da "indecidibilidade" que
caracterizava a ｩｮｴ･ｲｰｲ･ｴ｡ｾ｡ｯ do acontecimentoarticula uma
temporalidadede sentido - "alguns viam... muito sentido:
autros nenhum" - que seria faeil de desconsiderarcomo mera
､ ･ ｳ ｣ ｲ ｩ ｾ ｡ ｯ au reportagem empfrica. Mas a hesitac;ao rerorica
entre perspectivas,a contingencia do sentido que circula oa
repeti,aocompulsiva do chapati, e uma expressaode urn
mal-estarhist6rico mais amplo. a que acompanhaessepro-
blema de interpreta,aohist6rica e 0 panico desencadeado
naosimplesmentepelo ritual "rural" de circula,aodo chapmi,
mas por sua inscric;;ao como 0 "presente" performatico dos
dias e noites do Levante, sua mitologia quotidiana, que e
tambema materiada descri,aohist6rica.

A Figura discursiva do rumor produz uma ambivalencia
infecciosa,uma "sobreposic;ao abissal", de excessoe falta de
sentido.A condi,aosemi6ticada incertezae do panicoe ge-
radaquandourn sfmbolo antigoe familiar (0 chapat!)desen-
valve urn significado social desconhecidocomo signa, atra-
yes da ｴ ｲ ｡ ｮ ｳ ｦ ｯ ｲ ｭ ｡ ｾ ｡ ｯ da temporalidadede sua representa-
,ao. a tempo performaticoda significa,ao do chapati, sua
circulac;ao como "conspirac;ao" e/ou l'insurreis;ao", sai do Cos-
tumeiro e do lugar-comum para 0 arcaico, 0 impressionante,
o amedrontador. Esta reinscric;ao de urn sistema tradicional
de organiza,aoatravesda ｰ ･ ｲ ｴ ｵ ｲ ｢ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｌ ou interrup,ao,da
circula,aode seusc6digosculturais(com 0 que"novasagita-
,6esseengendravame vagasexpectativaseramdespertadas"),
revela uma semelhanpmarcadacom a hist6ria conjunturaI
do Levante.

A exigua narrativa do chapati simboliza, em sua ret6rica
performaticade circula,ao/panico,aquelascondi,6escon-
textuais rnais amplasda Rebeliaode 1857, que Eric Stokes
descreveusugestivamentecomo uma "crise de deslacamento"l0
em seu excelenteensaio sabre 0 contexto agraria daquela
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rebeWio. 0 medo obsessivode contagio religioso e a
extrema desconfianc;;a do governo sao sintomaticos de uma
soldadescadesesperadaque se agarravaa suaspr6prias tra-
､ ｩ ｾ Ｖ ･ ｳ com fervor renovadodiante de novos regulamentos
paracontrolee ｭｯ､･ｲｮｩｺ｡ｾ｡ｯ do exerdtoativo, do qual 0 rifle
Enfield era apenas0 simbolo mais 6bvio. 0 zelo nivelador
do Governoem libertar 0 camponesdo taluqdar(proprietario
de terras)e a infame ｡ ｮ ･ ｸ ｡ ｾ ｡ ｯ do reino de Oudh,entreoutros
principados menores, criou uma sensac;;ao de deslocac;;ao
social que afetou um exercito composto principalmentede
camponesesmercenariosde alta casta. 0 20° batalhaode
Infantaria Nativa de Bengala, que iniciou a rebeliao em
Meerut em maio de 1857, consistia na maior parte em peque-
nosproprietariosde terras raJpute bramanesdo sui do Oudh.
o influxo de castas inferiores e forasteiros em suas fileiras,
como resultadodas politicas radicais de "nivelamento" do
Governo - como Philip Mason descreveu _11 levou a uma
sensac;;aotao generalizadade confusaode statlls e referenda
que, no meio do Levante, em outubro de 1857, um ofidal
escreveupara 0 jornal Lahore Chronicle advertindopublica-
menteque"um lavradornaoe um subadars6porquefoi clas-
sificado como tal, e urn Dobre au gentil-homem indiana nao 0

emenosporque 0 tratamos como urn comerciante" ,12

Uma vez mais, forcei a abertura de urn espac;;o entre 0 sfm-
bolo do chapatie 0 signadesua ｣ ｩ ｲ ｣ ｵ ｬ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｌ de modoa revelar
o afeta do rumor. E um "panico" que fala atravesda cesura
temporal entre simbolo e signo, politizando a narrativa;
fala tambematravesda agendada politica contida obscura-
mente no contagia da farinha do chapati, au nas mais reve-
ladoras fantasiasde ｣ ｡ ｳ ｴ ｲ ｡ ｾ ｡ ｯ do antigo governador-geral
Ellenborough"de emasculartodos os insurgentese passara
chamarDelhi de Eunucabad".13Se lermos 0 relato de Kaye a
partir de seu ･ ｳ ｰ ｡ ｾ ｯ de indecidibilidade,descobrimosque 0

panico seacumula em suas frases, produzindo a tensaocine-
tica da contingencia do proprio acontecimentohist6rico. Sua
narrativa praeura relacionar as chapatis contiguamente a acon-
tecimentos hist6ricos au culturais em uma serie metonlluica:
pao-comum: acontecimentoportentoso: privas;ao da subsistencia
Ｈ ｲ ･ ｯ ｲ ｧ ｡ ｮ ｩ ｺ ｡ ｾ ｡ ｯ do exercito, ｲ ･ ｣ ｯ ｬ ｯ ｮ ｩ ｺ ｡ ｾ ｡ ｯ da terra, ｡｢Ｍｲｯｧ｡ｾ｡ｯ dos
direitos e privilegios do taluqdar): cruz flamejante:transmissao
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da ､ ｯ ･ ｮ ｾ ｡ (pratica ritual camponesada chatawaou escolha
de urn animal como bodeexpiat6rio para libertar a comuni-
dadede epidemias):desonrareligiosa (0 rifle Enfield, 0 papel
da bala engraxada).a que articula esseslugaresda dife-
ren<;a cultural e do antagonismo social, na ausenciada vali-
dade da ｩ ｮ ｴ ･ ｲ ｰ ｲ ･ ｴ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｌ e urn discursode panico que sugere
que 0 afeto psiquicoe a fantasiasocial sao formas potentes
de ｩ ､ ･ ｮ ｴ ｩ ｦ ｩ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ politica e agenciapara a guerrilha. Assim,
Kaye, citando Canning, pode dizer que "havia mais perigo
nessesentimentoIda disseminar;:i'iado medol do que em urn
grande6dio", que a ｣ｩｲ｣ｵｬ｡ｾ｡ｯ dos chapatis era "uma neces-
sidade mais sentida do que compreendida",e, finalmente,
que a ｣ｩｲ｣ｵｬ｡ｾ｡ｯ tinha 0 prop6sitode influenciarpar meiade
atarmee, portanto, de manterunido 0 povo. Qualquerque
seja a verdadeira hist6ria do acontecimento,a prop6sito poli-
tico do rumor, do panico e da ｣ ｩ ｲ ｣ ｵ ｬ ｡ ｾ ｡ ｯ do chapati e 0 de
"manterviva muita da ｡ ｧ ｩ ｴ ｡ ｾ ｡ ｯ popular".

a panicose espalha.Nao mantemsimplesmenteunido
o povo nativo, masliga-o afetivamente,mesmoquede forma
antag6nica- atraves do processoda ｰ ｲ ｯ ｪ ･ ｾ ｡ ｯ - a seus
senhores.Na versaode Kaye do relato de Canning, sao os
momentos de panico que sao escritos nem simplesmentedo
ponto de vista do nativo nem da perspectiva superior, inter-
pretativa e "administrativa" de Lord Canning. Enquantoele
atribui 0 medo e a panico principalmente a uma mente nativa
"pre-alfabetizada", sua superstis;:ao e equlvocos,sua maleabi-
lidade psicol6gica e politica "pre-formada", 0 genera de
"coleta de informa<;ao" que constitui 0 discurso e prova do
fato de que 0 medo nao se limitava aDS calnponeses.A inde-
termina<;ao do acontecimento revela a panico entre as buro-
cratase dentro do exercito, que pode ser lido nas opiniiies
ansiosasconflitantes que Canning passa em revista. Ao pro-
jetar 0 panico e a ansiedadenos costumesnativos e na particu-
laridade etnica, os britanicos procuravam conter e "objetificar"
sua ansiedade, encontrando lima referencia "nativa" bern a
mao para 0 acontecimentoindecidivel que os afligia. Isto se
ve claramente na cisao retarica do texto de Kaye onde os
sujeitos da narrativa (enonce) sao nativos, mas os sujeitos do
ato da ･ ｮ ｵ ｮ ｣ ｩ ｡ ｾ ｡ ｯ - homensexperientes, lima grande autori-
dade, outros que zombam, outros que acreditam - sao
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autoridades "britanicas", sejam elesparte da ｡､ｭｩｮｩｳｴｲ｡ｾ｡ｯ ou
espioesindianos. Eno nfvel enunciativo que 0 modestochapati
faz circular tantoum panicode sabercomode poder.A grande
､ ｩ ｳ ｳ ･ ｭ ｩ ｮ ｡ ｾ ｡ ｯ de um medo mais perigosodo que a raiva e
equivoca,circulandodesvairadamentedos dois lados.Espalha-se
para alem do saber de binarismos etnicosou culturais e torna-se
um ･ ｳ ｰ ｡ ｾ ｯ novo, hfbrido, de ､ ｩ ｦ ･ ｲ ･ ｮ ｾ ｡ cultural na ｮ ･ ｧ ｯ ｣ ｩ ｡ ｾ ｡ ｯ

de ｲ ･ ｬ ｡ ｾ Ｖ ･ ｳ de podercolonial. Para];1 da caserna e do bangal6,
descerra-seuma area antag6nica,ambigua,de embate,que
oferece,de uma forma perversa,um campode batalhacomum
que d:i ao sipahiuma vantagemtatica.

Que ｬ ｩ ｾ ｡ ｯ traz a ｣ｩｲ｣ｵｬ｡ｾ｡ｯ do panico - 0 "tempo" do
chapati- paraa agenciahistorica?

Se 0 chapatie lido apenasem suasorigensculturaisonto-
logicas- na ordemhistoricado simbolo- entao0 resultado
e um binarismocultural queescapaao contagioreal do panico
politico do Levante. Isto evita a ｨｩ｢ｲｬ､ｩｺ｡ｾ｡ｯ de pontos de
referenciaque crlam a possibilidadede uma guerrade nervos
e de ｡ ｾ ｡ ｯ guerrilheira esporadica(como os sipahis geral-
mente a concebiam).Vel' 0 chapati como uma transformas;ao
"interna", ordenada,do simbolo de ｰ ｯ ｬ ｵ ｩ ｾ ｡ ｯ para a politica
reproduz 0 binario entre 0 camponese 0 raj e negaa agenda
historica particulardo sipahi, que, comoStokesmostrourepe-
tidas vezes,venda pelo "estratagema, nao pelas armas". Ao
recusara politica da ｩ ｮ ､ ･ ｴ ･ ｲ ｭ ｩ ｮ ｡ ｾ ｡ ｯ e do panico, da-sea
agenciacoletiva do camponesinsurgenteum sentidosimplista
de intencionalidade. Os insurgentes sao colocadosem uma
､ ｩ ｳ ｴ ｯ ｲ ｾ ｡ ｯ de temposemi-feudal,comofantochesde conspira-
ｾ Ｖ ･ ｳ religiosas. Reescrevendo0 esplendidorelato de Kaye
sobre Canning vinte e cinco anos depois, no quinto volume
da Hist6ria, seu prosaico sucessorMalleson produz 0 interes-
sante mito da ｣ｯｮｳｰｩｲ｡ｾ｡ｯ maometana e, involuntariamente,
"autoriza" os chapatis. 0 rastreamento trais;oeiro dos chapatis
ao longo dasprovinciasdo noroesteseguea trilha do Maulvi
de Faizabad,um dos poucosconspiradoresconhecidospelo
nome. Como 0 chapati, ele viajou extensivamentepelo noro-
este ap6s a ｡ｮ･ｸ｡ｾ｡ｯ de Oudh, "em uma missao que era urn
misterio paraos europeus".Como 0 chapati,a ｣ｩｲ｣ｵｬ｡ｾｩｬｯ de
Maulvi teve suas ｲ ｡ ｭ ｩ ｦ ｩ ｣ ｡ ｾ Ｖ ･ ｳ "em Delhi, em Mirath, em Patna
e em Ca1cuta!"14
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Se,no entanto, seguirmos0 discurso do panico, a afett'vidade
da compreensaohist6rica, encontramos entao uma "veloci-
dade"temporaldosacontecimentoshistoricosque leva a uma
compreensaoda agencia rebelde. A ｣ｩｲ｣ｵｬ｡ｾ｡ｯ do chapati
possui uma relac;ao contingente com 0 entre-tempo ou inter-
valo temporalno entremeiode signae simbolo, constitutivo
da ｲ ･ ｰ ｲ ･ ｳ ･ ｮ ｴ ｡ ｾ ｡ ｯ do dominio intersubjetivodo sentidoe da
ac;ao. as relatos hist6ricos contemporaneosenfatizam uma
temporalidadesemelhanteao sugerirque a ､ｩｳｳ･ｭｩｮ｡ｾ｡ｯ e a
solidariedadeda insurgenciase efetuaramcom uma veloci-
dadequase"atemporal"- uma temporalidadequenaopode
ser representadasenaocomo a "repetic;ao" dos chapatis e sua
incerteza ou panico subsequentes.

o tenenteMartineau,inspetorde mosqueteriano Deposito
de Rifles de Umballa, era responsivelpelo treinamentode
soldadosnativosde infantaria no usados rifles Enfield. Tendo
sido aterrorizadopar uma ocorrenciada profecia da farinha
de chapatiemsuaspropriasfileiras, ele escreveem desespero
ao generalBelcheracercado estadodo exercitoem 5 de maio
de 1857, apenascinco dias antes do desencadeamentodo
Levanteem Meerut. Suasapreensoesforam em grandeparte
ignoradase negaram-lhea pedido de que um Tribunal de
Inquerito investigassea ｡ｧｩｴ｡ｾ｡ｯ inusitadanasfileiras. Suavoz
e obscura, porem representativa, e da urn bela testemunho
sabrea ｬｩｧ｡ｾ｡ｯ entrea ｣ｩｲ｣ｵｬ｡ｾ｡ｯ do panicoe sua represen-
tac;ao como urn "corte" no tempo ou urn choque instantaneo:

Par tada parte, aqui e acola, 0 exercito, sob urn impulso desvai-
rado, espreita por algo com uma expectativatensa; alguma agencia
oculta, invisfvel, fez com que urn arrepio eletn·cogeneralizado
atravessassea todos... Nao acha que eles saibam 0 que querem
fazer, au que eles tenham qualquer plano de ｡ ｾ ｡ ｯ exceto 0 de
resistir a invasao de sua religiiio ou fe' (grifo meu).

Ao recontara caso do chapati como um exemplo
importante da transmissaoda insurgencia,Ranajit Guha
associa a velocidade da transmissao da rebeliao com a
"psicose dos grupos sociais dominantes"'6confrontadosde
repentecom a rebeliao daquelesconsideradosleais. Guha
usa estemomento, no qual menciona tanto 0 tempo quanto 0
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afeto psiquico, como a basesobrea qual se pode teceruma
importante ｯ ｢ ｳ ･ ｲ ｶ ｡ ｾ ｡ ｯ sobrea agenciasubalterna:

a que os pHares da sociedadenao conseguementender e que
o princfpia organizador reside em nada mais do que sua pro-
pria ､ ｯ ｭ ｩ ｮ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｎ Isto pOTgue e a 5ujei<;ao das massas rurais a
uma fonte cOlllum de explora<;ao e opressao que as torna re-
beldes antes mesma que aprendam a se juntar em associa<;6es
campesinas.E, uma vez tendo come<;adouma luta, emais litna
vez essa ｣ ｯ ｮ ､ ｩ ｾ ｡ ｯ negativa de sua existencia social, rnais do
que qualquer conscienciarevo!ucionaria, que permite ao cam-
pesinato se elevar acima do localismo17 (grifo meu).

Ao colocar a emergenciada agenciarebelde na Ｂ ｣ ｯ ｮ ､ ｩ ｾ ｡ ｯ

negativa" da existenciasocial} Guha se refere a"psicose social"
como parte da estrutura da insurgencia. Isto corrobora minha
sugestaode que 0 principio organizadordo signado chapati
e constituido na transmissaodo medo e da ansiedade,da
ｰ ｲ ｯ ｪ ･ ｾ ｡ ｯ e do panico,em umaforma de ｣ ｩ ｲ ｣ ｵ ｬ ｡ ｾ ｡ ｯ intervalar
entre 0 colonizadore 0 colonlzado.Poderia a agenciada
rebeliaa campanesaser canstitulda atraves da Ｂ ｩ ｮ ｣ ｡ ｲ ｰ ｡ ｲ ｡ ｾ ｡ ｯ

parcial" da fantasiae do medodo Senhor?E se isto e possivel,
naa se tarnaria a lugar da rebeliaa, a sujeita da agencia
insurgente,um lugar de hibridismocuitural mais do que uma
forma de consciencianegativa?

o elo que estoutentandoestabelecerentre0 tempocelere
do panicoe a rupturade uma ｮ ｯ ｾ ｡ ｯ binaria de antagonismo
politico nos remetea um insight importantedo psicanaiista
Wilfrid Bion sobre0 lugar do panicono grupo luta-fuga, do
qual a guerrae 0 exercitosaoexemplos.A psicosedo grupo
consistena reversibilidadeou permutabilidadedo panico e
da ralva. Estaambivalenciae partedo grupoestruturadoden-
tra de urn entre-tempo semelhanteao processoque descrevi
como Ｂ ｩ ｮ ､ ｩ ｶ ｩ ､ ｵ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｂ da agenciaeverp.263-266):"Sua ｨ ･ ｲ ｡ ｮ ｾ ｡
alienavel como animal gregario faz surgir urn sentimento no
individuo de que ele jamalspaderdalcanyaruma sequencia
de acontecimentoscoma qual ele ja estacomprometidodesde
sempre, a qualquer momenta."18 E esta estrutura disjuntiva
dentrode grupose entreelesquenaonospermiterepresentar
a oposicionalidadena equivalenciade uma estrutura
binaria. Onde a raiva e panico surgem, estessao estimulados
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por urn acontecimento, escreve Bion, que sempre eexterioras
ｦｵｮｾＶ･ｳ do grupo.

Como entenderemos esta ｮ ｯ ｾ ｡ ｯ de ser "exterior" em
ｲ ･ ｬ ｡ ｾ ｡ ｯ ao discursodo panico?Sugiro que se entendaesse
"exterior" nao em termos simplesmente espaciais, mas como
constitutivo de sentido e de agencia.0 "acontecimento
exterior" poderiatambemsera despercebidaliminaridadeou
"margem" de urn discurso,0 ponto onde ele toea de modo
contingente0 discursodos "outros" comosendoproprio. Esta
ｮ ｯ ｾ ｡ ｯ de urn "exterior" discursivo earticulada nos trechos de
panico do relato de Kaye sobre 0 chapati.Eles ocupamurn
･ ｳ ｰ ｡ ｾ ｯ em suanarrativaem que 0 significadoe indecididoe
o "sujeito" do discursoestadividido e duplicadoentre infor-
mantenativo e "enunciador"colonial. 0 que e representado
e fixado como panico nativo no nivel de conteudo ou pro-
posicionalidade(enonce)e, no nivel da posicionalidadenarra-
tiva (enunciapio),0 medoe afantasiainvasivos,descontrolados,
do colonizador.

Uma experiencia contingente, ｦ ｲ ｯ ｮ ｴ ･ ｩ ｲ ｩ ｾ ｡ Ｌ se abre no
intervalo entre colonizadore colonizado.Essee urn ･ ｳ ｰ ｡ ｾ ｯ

de indecidibilidade cultural e interpretativa produzida no
"presente"do momentacolonial. Tal "exterior" tambemfica
visfvel em minha insistenciade que 0 significadodo chapati
comocirculafiio s6 emerge no entre-tempo, au intervalo tem-
poral, no entremeiode sua ｯ ｲ ､ ･ ｮ ｡ ｾ ｡ ｯ s6cio-simb6lica e sua
ｲ･ｰ･ｴｩｾ｡ｯ iterativa como signa do indecidido, 0 aterrorizante.
Nao e estemesmo0 dilemade Kaye quandoele diz que"tudo
o que a Hist6ria pode registrarcom algumacertezae que...
essas estranhas missivas iam de urn lugar para 0 outro".
Todavia e sobre esseprocessotemporal da transmissaoda
agenciarebeldeque ele prefere nao dizer nada. Assim, 0

momento do panico politico, ao ser transformado em narrativa
historica, e urn movimentoque quebra a estereotomia de
interior/exterior. Ao faze-lo, ele revela 0 processo contingente
do interior que se torna exterior e produz outro lugar au
signa hibrido. Lacan chama esse tipo de ･ ｳ ｰ ｡ ｾ ｯ interior!
fora/exterior/dentro de urn momenta de extimite: urn momento
traumatico do "nao-la" (Morrison) ou 0 indeterminadoou
incognoscivel(Kaye) em torno do qual 0 discursosimb6lico
da hist6ria humanavem a se constituir. Naquele sentido,
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entao, 0 momento de extimite seria a Ｂｲ･ｰ･ｴｩｾ｡ｯＢ do rumor na
serialidadedo evento hist6rico (1857), a "celeridade"do
panicono ･ ｳ ｰ ｡ ｾ ｯ da politica rebelde,ou ate mesmoa tempo_
ralidade da psican,Hisena escrita da hist6ria.

A margemdo hibridismo, onde as diferenpsculturaisse
tocam de forma "contingente" e conflituosa, torna-se 0

momento de panico que revela a experiencia ｦ ｲ ｯ ｮ ｴ ･ ｩ ｲ ｩ ｾ ｡ Ｎ Ele
resiste a ｯｰｯｳｩｾ｡ｯ binaria de grupos raciais e culturais,
sipahise sahibs, como conscienciaspoliticas polarizadas,
homogeneas.A psicosepolitica do panicoconstitui a fronteira
do hibridismo cultural atravesda qual 0 Levante se da. A
ordem nativa dos sfmbolos indianos e sua referencia etnica
nativa "interior" sao deslocadase viradas do avesso;elas se
tornam os signoscirculantes de urn panico "ingles", recusada
pelo discurso oficial da hist6ria imperial, representadona
linguagemda ｬ ｮ ､ ･ ｴ ･ ｲ ｭ ｩ ｮ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｎ 0 chapatie, portanto,tambem
um deslocamentodo rifle Enfield e uma defesacontra ele;
feltos de farinha contaminadacom p6 de ossoe em forma de
"biscoitos inglesespara marinheiros", os chapatissaourn signa
heterogeneo,hibrido. Eles indlcam, de acordocom 0 defensor
publico, que os conspiradoresestavamatribuindo aos
capelaesdo exercito a tentativa de impor "urn 56 alimento,
uma s6 fe" ,19 Nessessinais de panico subitos, exfguos,
vemosuma escritacultural complexada agendarebeldede
1857, que Eric Stokesdesenvolveuem um argumentomais
amplo e mais tradicional:

Muito do que passapar ser resistencia primaria ocone no desen-
cadeamentoda crise local quando a primeira fase de colabora-
r;ao ja havia se deteriorado. A configurar;ao interna da sociedade
ja foi alterada pelo fermen(Q da modernidade, de modo que a
crise local e interna na mesma medida ern que e externa e
retlete as tensoesda deslocar;ao e do deslocamento.2o

E a temporalidadedo acontecimentohist6rico como instanda
interna (pslquica, afetiva) e ocorrencia externa (polftica, insti-
tucional, governamental)que estive tentandoexplorardentro
da dialeticamaisamplado sipahie do raj. Venhoargumentando
que a agenciahist6rica nao e menoseficazpor sevaler da circu-
ｬ｡ｾ｡ｯ disjuntiva ou deslocadado rumor e do panico.Poderia
uma fronteira tao ambivalentede hibridismoserum obstaculo
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a ･ｳｰ･｣ｩｦｩ｣｡ｾ｡ｯ de uma estrategiapolitica ou a ｩ､･ｮｴｩｦｩ｣｡ｾ｡ｯ

de urn acontecimentohist6rico?

Pelo contrario, ela aguc;aria nossa compreensao de certas
formas de luta politi ca. Depois de toda a minha conversa
maluca sobre psicosede grupo e chapatis voadores,tome-
mosagoraum exemplos6brio, hist6rico. Em um dos ultimos
capitulosqueStokesescreveusobre0 Levanteda india antes
de suamorte - "Os rebeldessepoY'- ele exp6euma ｮ ｯ ｾ ｡ ｯ
quasehiper-realista cia contingenciade tempo e acontecimento
captadacomo uma ｲ ･ ｰ ･ ｴ ｩ ｾ ｡ ｯ em cameralenta do pr6prio
Levante. Stokespassaa "enfatizar cada vez mais a importancia
dos acontecimentoscontingentescia ac;ao militar em seu relata
sabre a incidencia e disseminac;aocia revolta", escreve C.A.
Bayly em seu posficio a The PeasantArmed[0 Campones
Armado]. Ele passaa ver a importanciado "drama humanoe
da mitologia da revolta... essesaspectoscontingentes,quase
acidentais,da revolta que tambbnajudama explicar0 misterio
de sua cronometria em relac;ao as tendenciasde maior durac;ao
na hist6riado norteda india".2! Estanovaenfasedadaao contin-
gente e ao simb6lico esta particularmente visfvel em uma inte-
ressante passagem, quando Stokes escreve:

Um exercito pUla como urn tecido e precisava de renova<;ao
frequente. Sua aparencia maltrapilha tinha mais do que urn
significado simb61ico. Na hora do desesperoos britanicos
poderiam dispensar 0 uniforme militar e 0 cerimonial rigoroso,
mas assim que a crise tivesse passado e seus regimentos se
multiplicado, sua pra,tica militar se enrijecia em vez de relaxar.
Para os sepoys,0 abandono dos quepes e palet6s poderia ser
sensatopor facilitar a luta, mas ajudava a obliterar a ､ｩｳｴｩｮｾ｡ｯ

de companhia e regimento, transformando-os, cada vez mais,
de militares de carreira em insurgentes civis.22

Visto da perspectivado resultado da rebeliiio , Stokes tem
certamente razao ao afirmar, como faz repetidas vezes,que a
derrota dos rebeldes veio da "falta de um plano tatico ou
mentecontraladorae de ｯ ｲ ｧ ｡ ｮ ｩ ｺ ｡ ｾ ｡ ｯ disciplinadapara levar
a bom termo a ataque".23Stokes e impecavel em sua
compreensaodas disciplinas do militar de carreira e das
taticas de guerrilha do insurgente civil, mas sua adesaoa uma
certa ideia de "mente controladora" nao the permite ver a
estrategiaduplicada,deslocada,do sepoy-como/e/insurgente
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civil. Com 0 gosto que tenho pelosestadosintervalarese os
momentos de hibridismo, tentarei brevemente descrever 0

movimentode dentroparafora quando0 sepoye0 insurgente
civil sao 0$ dais lugares do sujeito em urn mesmo momento
de agenciahistorica.

A melhardas poucasnarrativas"nativas" daquelaepocaa
que temos acesso,escritasa partir da cena da batalha,e 0

relato de MunsheeMohan Lal de uma conversaque ouvira
entre um soldado maometanodo influente 3" Batalhaode
Cavalariae 0 ordenanpsepoyde Sir William Nott. Apesarde
sua ｦｵｮｾ｡ｯ como espHio, com urn interesse 6bvio em sugerir
lima conspira<;ao maometana, seu relata oferece valiosa
｣ ｯ ｭ ｰ ｲ ｯ ｶ ｡ ｾ ｡ ｯ carroborativa.No relatorio do procuradar-geral
sobre0 testemunhode Mohan Lal, 0 dramae a "mentecon-
troladora" de ｡ ｾ ｡ ｯ rebeldeforam reduzidosa ｴｲ｡ｩｾ｡ｯ e cons-
ｰ ｩ ｲ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｎ Se voltarmos a carta original de Mohan Lal, escrita
em novembrode 1857, leremosuma historia bem diferente.

Foi na ｬ ｩ ｢ ･ ｲ ｴ ｡ ｾ ｡ ｯ de seusamigose camaradasda prisao
de Meerut que os insurretosdecidiram0 cercode Delhi. 0
famoso grito de Chalo Delhi - avante para Delhi' - nao
oferece sirnplesmente "uma frouxa unidade imediata aDS

homensagitadose aturdidos"", como Stokesdescreve.0
relato rebelde torna bem claro que so depois de testar sua
forp comocorpocombatentee de queimarsimbolicamenteas
casasdo sahebloguee queelessereuniramemassembleiapara
decidirqualseria0 proximopasso.DecidiramcontraRohilcund
na ､ ｩ ｲ ･ ｾ ｡ ｯ de Agra, porque nao poderiamtomar ｰ ｯ ｳ ｩ ｾ Ｖ ･ ｳ
defensivassuficientesdurante 0 percurso. "Apos ponderada
｣ ｯ ｮ ｳ ｩ ､ ･ ｲ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｌ Delhi foi escolhidacomoquartel-general""par
raz6esraticas militares e politicas: "a ｡ｮｩｱｵｩｬ｡ｾ｡ｯ dos poucos
moradores ingleses e crista-os... a posse cia revista, e a
pessoado Rei".

Ea "pessoa" do rei que constitui a ･ｳｴｲ｡ｕｾｧｩ｡ mais inte-
ressantedos rebeldes.Centralizara rebeliaoem Delhi - uma
tatica que acabariapor sermalsucedidaa longo prazo- era
um modo de criar um foco afetivo para0 Levante,de estabe-
lece-Io no interior da esferapublica politica. "0 nomedo rei
funcionara como ffiagica e induzira as estados distantes ao
levante",pensamos soldados.Esta ｡ ｦ ｩ ｲ ｭ ｡ ｾ ｡ ｯ publicade poder
e necessariaporque eles (as nativos) esHio conscientesdos
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problemasda ｣ ｯ ｭ ｵ ｮ ｩ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ conspirat6ria."0 sepoydisse
que ele havia testemunhadoas artimanhasdo general Not!
para ocultar e remeter suas cartas para Sindh e Cabool,
durante 05 desastresde Cabool; tais atas nossosnao escaparao
a ｡ｴ･ｮｾ｡ｯ deles' -" 0 que vale dizer, naturalmente,que
as cartassecretasdo generalNot! eramconversade bazar,
assim como os chapatisse tornaram 0 prato principal da
Casa do Governo.

o corpodo rei tem um outro destinona estrategiapolitica
dos insurretos.Elesconseguiramexibir BahadurShahem uma
procissaoreal para "restaurara ｣ｯｮｦｩ｡ｮｾ｡ dos cidadaos".
Depois, cercadospOf "tcopas disciplinadas" e "moradores res-
peitaveis", tanto jagirdars como comerciantes, a rei como
espetaculose torna aquelenome que pode funcionar como
magica.Essamagicae feita por umaestrategianarrativadeli-
berada- 0 rumor. Quando0 rei assumesua personapubli-
ca, entaD as rebeldes"estimularam sua ｡ｭ｢ｩｾ｡ｯＢ com hist6ri-
as exageradasde regimentosalinhadostrazendotesourosdas
diversas ･ ｳ ｴ ｡ ｾ Ｖ ･ ｳ que tadas as tcopas eUfopeias estavam
lutandona Persia que 0 estadoincertoda politica europeia
dificilmente permitiria que as autaridadesda metr6poleen-
viassemrefon;;:os aIndia. A ffiagica da narrativa fez 0 rei assu-
mir 0 seu nome, e nao 0 contnirio: "fez Bahadur Shah acredi-
tar que nascerapara restaurar0 dominio perdidodo grande
Taimoarnos ultimos dias de suavida. Hie entaoarrancoua
mascaraepassoua apoiara rebeliao".27

o sepoycomo insurgentecivil, aquelafigura maltrapilha,
cria suasnarrativashibridas a partir de diversaspequenas
hist6rias:0 sigilo politico do sabeblogue; a ｩｮｳ｣ｲｩｾ｡ｯ medieval
tardia do carpo do rei; 0 ritual Mughal durbar do kbelat,
uma oferendade roupas atravesda qual os suditos leais
sao "incorporados"28 no carpo do rei; rurnares da politica
inglesa;e, e claro, a vaidadedos desejoshumanose os desejos
messHinicos das multidoes. Queeo puxar mais uma vez 0

casacoesfarrapadodo rebeldee desfiar uma urdidura que
leva minha hist6ria dessemomentopolitico publico ate sua
outra narrativaexfgua, 0 panico.Do corpo do Mughal quero
voltar para0 corpo do sipahi, por meio de um entre-tempo;
do Levante de 1857 e seuschapatisao Levante Vellore de
1806 e seustopi.
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Ap6s a ｲ･ｯｲｧ｡ｮｩｺ｡ｾ｡ｯ do Exercito de Madras em 1796
todos as acess6riostradicionais que ornavam a aparencia ､ ｾ
soldado nativo foram retirados. Brincos e marcas de casta
foram apagados,0 turbanteproibido. a sipahi foi barbeado
e trajado"com um chapeuredondorigido, de copaachatada,
como 0 de urn tocador de tambor paria, com uma tira de couro
e uma pena".29 Aos olhos dos seusconterrilneos,0 soldado
se tornou um topiwal/a, um portadorde chapeu,0 que signi-
ficava serumjiringhi ou cristao.Comeprama circular rumores
sabre uma conversaoiminente dos hindus e mw;ulmanos ao
cristianismoatravesdo contagiodo chapeude couro. Naqueles
tempos de ansiedade,as mendigoserrantes, "exalando 0 odor
cia imundfcie santificada", contavam estranhas hist6rias e
fabulas inacreditaveis entre as o1ilitares. Podian1-seouvir as
inconfundfveis ｡ ｧ ｩ ｴ ｡ ｾ ｯ ･ ｳ de panico, levadascelerementenas
asas cia raiva, atraves dus bazares, do campo, das casernas.
Poucoantesdo grandemassacreem Vellore, em 10 de julho
de 1806, sobre0 qual nos contamos livros de hist6ria, ocor-
reu urn episodio tao CGroum que os historiadores recentes
parecemte-lo esquecido.

Quandoos soldados,com seustopise uniformesjiringhi,
se misturavam com as criados do palacio e os camareiros dos
priocipes Mysore, seus protetores tradicionais, eles eram
escarnecidose humilhados:

As diferentes partes de seus uniformes eram examinadas com
curiosidade em meio ao encolher de ombros e outros gesros
expressivos, assim como ｩ ｮ ｴ ･ ｲ ｪ ･ ｩ ｾ Ｖ ･ ｳ ["wah-wahs"l significati-
vas e vagas ｩ ｮ ｳ ｩ ｮ ｵ ｡ ｾ Ｖ ･ ｳ de que tudo em torno deles, de alguma
forma, cheirava a cristianismo. Eles olhavam para a indumen-
taria do sipahi e diziam: "0 que e isto? E couro! VEJA 56!"
Depois olhavam para 0 cinto e the diziam que formava uma
cruz sobre 0 seu corpo. Mas era 0 chapeu redondo que acima
de tudo era obieto das zombarias e advertencias das pessoas
do palacio. "56 faltava isto para fazer de voce um perfeiro
Jtn'nght, Tome cuidado ou logo seremostodos cristaos... e ai 0

pais inteiro estara arruinado."30

Quando0 corpo do sipahi se hibridiza na ｣ ｩ ｲ ｣ ｵ ｬ ｡ ｾ ｡ ｯ de
agouros crfpticos, os novos unif9rmes !iringhi tornam-se
fonte de medosprimitivos. A cruz flamejantese transforma
em um chapeualto ou em um pilo azimo. a "fermento da
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modernidade"da origem a medosarcaicos;signospoliticos
e portentoscontagiososhabitam0 corpodo povo. Seraesse
panico, escrito na pele do sipahi, a profeciaque instaura0

rumor e a rebeliao? Sera essa a narrativa da histeria "nativa"?
ParaaIi'm dessasquestoespode-seouvir 0 irromperda tormenta.
o resto e Hist6ria.

291

--1



1. NOVAS FRONTEIRASDO MUNDO

E a perversidaderadical, e naoa sensatasabedoriapolitica,
que impulsiona a intrigante vontade de saber do discurso
p6s-colonial.Por que outro motivo vocesachamquea longa
sombrade a Cora,:aodasTrevas,de Conrad,se projetasobre
tantos textos da pedagogiap6s-colonial?'Marlow tern em
si muita do anti-fundamentalista, do ironista metropolitano
que ere que a melhor maneira de se preservar 0 universe
neo-pragmatico e mantendo-se ativa a convivencia cia
humanidade.E e 0 queele faz, naqueleintrincadolancefinal
que emais conhecidopelosleitores do romancecomoa "mentira"
a Pretendida.Emboraa selvaafricana 0 tenhaseguidoate
a imponentesala de visitas da Europa, com sua brancura
espectral,monumental,apesarda penumbraque ameapdo-
ramente sussura "0 Horror, 0 Horror", a narrativa de Marlow
semantem leal as conveos;:oesde genera de urn discurso cortes
ondeas mulheressaocegadasporqueveemrealidadedemais,
e os romancesacabam porque nao conseguemsuportar tanta

COMO 0 NOVO cNTRA
NO MUNDO

o ｭａｾｏ ｲＶｾﾷｍｏｄｴｒｎｏＬ ｏｾ ｈｍｲｯｾ ｲＶｾﾷｃｏｬｏｎｉａｉｾ t ａｾ
ｲｒｯｖａｾＶｴｾ DA ｔｒａｄｕｾａｯ CUlTURAl

XIoLuTpA

A tradw;ao seda atrJves de continuade ｴ ｲ ｡ ｮ ｳ ｦ ｯ ｲ ｭ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｌ naD de
ideiasabstratasde identidade e ｳ･ｭ･ｬｨ｡ｮｾ｡Ｎ

Walter Benjamin, "On languageas Such and the Languageof
Man"
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ficcionalidade. Marlow sustenta a ｣ｯｮｶ･ｲｳ｡ｾ｡ｯＬ suprime 0

horror, da a hist6ria a mentira - mentira branda [white lie]
- e esperaque 0 ceu venha abaixo. Mas, como diz ele, 0 ceu
nao vem abaixo por qualquerbobagem.

o elo global entre colonia e metr6pole, tao central a
ideologiado imperialismo,e articuladonaspalavrasemblema-
ticas de Kurtz - "0 Horror, 0 Harror!" A ilegibilidade dessas
runas conradianas tern atrafdo rnuita ｡ｴ･ｮｾ｡ｯ interpretativa,
precisamenteporque suasprofundezasnao contem nenhu-
rna verdade que nao seja perfeitamente visfvel no "exterior,
envolvendo 0 conto que a apresentou apenas como urn
brilho que real,aa presenpda neblina".2 Marlow nao reprime
apenasa "verdade"- par mais multivocae multivalenteque
ela seja - poremtambemencenauma poetica da tradu,ao
que (ar)risca a fronteira entre a colonia e a metr6pole.Ao
IOmar 0 nomede umamulher- a Pretendida- paramascarar
o "ser" dernoniaco do colonialismo, Marlow transforma a
geografiapensadae repensadado desastrepolitico - 0 cora,ao
das trevas - em urn monurnento melanc6lico ao amor
romanticoe a mem6riahist6rica. Entre a verdadesilente da
Africa e a mentira salientedita a mulher metropolitana,
Marlow retorna a seu insight inicial: a experiencia do colonia-
lismo e 0 problema de viver "em meio ao incompreenslvel".3

E estaincompreensibilidadeem meio as locu,oesda colo-
niza,aoque nos remeteao insight de Toni Morrison sobre 0

"caos'" que aflige a significa,ao das narrativaspsiquicase
hist6ricasem sociedadesracializadas.Ela remetetambema
evoca,aode Wilson Harris, no contextocaribenho,de "uma
certa ausenciade desconfian,aque acompanhatoda assi-
ｭｩｬ｡ｾ｡ｯ dos contrarios ... urn territ6rio e ermo alienigena
[que] se IOrnou uma necessidadepara a razaoe a salva,ao
de alguem"S seraessereconhecimentode uma ansiedade
necessaria na ｣ ｯ ｮ ｳ ｴ ｲ ｵ ｾ ｡ ｯ de urn saber transformativo,
p6s-colonial, do "global" - no lugar metropolitano- um
aviso salutar contra a teoria itinerante? Pois, amedida que
a penumbrase acumulanaquelasala de visitas da Europae
que Marlow tenta criar uma narrativaque possaligar a vida
da Pretendidaao cora,aosombrio de Kurtz, presQem uma
verdadefendida ou um duplo enquadramento,ele s6 pode
contar a infame mentira pretendida: sim, Kurtz morreu com 0
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nomede suaPretendidanos Hibios. 0 horror podeSerevitado
no decoro das palavras- "Teria sido sombrio demais_
exageradamente sombrio" _6 mas 0 horror se volta contra a
propria estrutura da narrativa.

o olhar introspectivode Marlow agora se deparacom a
realidadecotidiananasmetr6polesocidentaisatravesdo veu
do fantasmacolonial; a hist6ria de amor local e suamem6ria
domesticas6 podemsercontadasnasentrelinhasdas tragicas
repressoesda hist6ria. A mulher branca, a Pretendida,
torna-sea sombrada mulher africana;a rua de prediosaltos
assume 0 perfil dos era-nios tribais fincados em varas; as
batimentos percussivosde urn ｣ｯｲ｡ｾ｡ｯ ecoam0 som profunda
dos tambores- "0 ｣ ｯ ｲ ｡ ｾ ｡ ｯ de uma treva triunfante". Quando
essediscurso de ､ ｵ ｰ ｬ ｩ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ demoniacaemergeno pr6prio
centro da vida metropolitana, entao as coisasfamiliares da vida
e das cartascotidianasficam marcadaspor uma ｰ ･ ｲ ｣ ･ ｰ ｾ ｡ ｯ

irresistivel de sua ､ ｩ ｦ ･ ｲ ･ ｮ ｾ ｡ geneal6gica,a procedencia
p6s-colonial.

Escrevendo sabre a ｮｯｾ｡ｯ do "eu no espac;o moral", em
seu recentelivro Sourcesof the Self[Fontes do Eu], Charles
Taylor impoe limites temporaisno problemada pessoalidade
[personhood]: "a ｳｵｰｯｳｩｾ｡ｯ de que eu poderiaser dois eus
em sucessaotemporal euma imagem superdramatizada au entao
urn tanto falsa. Vai contra os atributosestruturaisde urn eu
como urn ser que existe em urn espac;ode interesses."7Essas
imagens "superdramatizadas" sao precisamente a que me
interessa quando teota negociar narrativas em que se vivem
vidas duplas no mundo p6s-colonial,com suasjornadasde
ｭ ｩ ｧ ｲ ｡ ｾ ｡ ｯ e seusviveresdiasp6ricos.Essesobjetosde estudo
exigem a experiencia cia ansiedadepara se incorporarem na
｣ｯｮｳｴｲｵｾ｡ｯ analftica do objeto da atens;ao crftica: narrativas
das ｣ ｯ ｮ ､ ｩ ｾ ｯ ･ ｳ ｦ ｲ ｯ ｮ ｴ ･ ｩ ｲ ｩ ｾ ｡ ｳ de culturas e disciplinas. Isto
porquea ansiedadee a ｩｮｴ･ｲｰ･ｬ｡ｾ｡ｯ afetiva de "urn mundo
[que] se revelacomoencravadono ･ ｳ ｰ ｡ ｾ ｯ entreduasmolduras,
uma molduradupla ou uma molduracindida",' comoSamuel
Weber descrevea estruturasimb6lica da pr6pria ansiedade
psiquica.E a longasombraprojetadapor a Corariio dasTrevas
sobre 0 mundo dos estudosp6s-colonialse ela mesmaurn
sintoma duplo de ansiedadepedag6gica:uma ｰ ｲ ･ ｣ ｡ ｵ ｾ ｡ ｯ

necessariacontra a ｧ･ｮ･ｲ｡ｬｩｺ｡ｾ｡ｯ de contingenciase contornos
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de circunstancia local, no proprio tnomento em que urn saber
transnacional, "migrante", do mundo e mais urgente.

Qualquerdiscussaode teoria cultural no contextoda glo-
｢ ｡ ｬ ｩ ｺ ｡ ｾ ｡ ｯ seria incompleta sem uma leitura do brilhante,
emboraindisciplinado,ensaiode FredricJameson,Ｂ ｅ ｬ ｡ ｢ ｯ ｲ ｡ ｾ Ｖ ･ ｳ
Secundarias'>,9a conclusaode sua coletaneaPostmodernismOr,
The Cultural Logic ofLate Capitalism[Pos-Modernismoou, a
Logica Cultural do CapitalismoTardio], Nenhumoutro critico
marxista redirecionou de forma tao intrepida 0 movimento
da dialetica materialista, levando-ode sua ｣ ･ ｮ ｴ ｲ ｡ ｬ ｩ ｺ ｡ ｾ ｡ ｯ no
Estado e sua esteticae categoriasdisciplinarias idealizadas
em ､ ｩ ｲ ･ ｾ ｡ ｯ aos ･ ｳ ｰ ｡ ｾ ｯ ｳ irrequietose nao-mapeadosda pai-
sagemurbana, alegorizadosem suas imagenscIa midia e suas
visoesvernaculas. Isto levou Jamesona sugerir que 0 impacto
demograficoe fenomenologicodasminoriase dos migrantes
no interior do Ocidente pode ser crucial na ｣ ｯ ｮ ｣ ･ ｰ ｾ ｡ ｯ do
carater transnacional cia cultura contemporanea.

o "p6s-moderno", para Jameson,eurn termo duplamente
inscrito. Como a nomeac;ao de urn acontecimentohist6rico
- 0 capitalismotardio multinacional- a pos-modernidade
oferecea narrativa periodizantedas ｴ ｲ ｡ ｮ ｳ ｦ ｯ ｲ ｭ ｡ ｾ Ｖ ･ ｳ globais
do capital. Mas esseesquemade desenvolvimentoe radical-
mente desestabilizadopelo pos-modernocomo processo
estetico-ideologicode ｳ ｩ ｧ ｮ ｩ ｦ ｩ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ do "sujeito" do aconte-
cimento historico. Jamesonusa a linguagem da psicanalise
(0 colapsoda cadeiasignificante na psicose)para elaborar
uma genealogiapara0 sujeitoda ｦ ｲ ｡ ｧ ｭ ･ ｏ ｬ ｡ ｾ ｡ ｯ cultural pos-mo-
derna. Invertendo0 importantepostuladoalthusserianoso-
bre a capturaideologica"imaginaria" do sujeito,Jamesonin-
siste que e 0 sujeito esquizoideou "cindido" que articula,
com maior intensidade, a disjunC;ao entre tempo e ser que
caracteriza a sintaxe social da condic;ao p6s-moderna:

o colapso da temporalidade [que] subitamente libera essepre-
sentedo tempo de todas as atividades e intencionalidades que
poderiam po-Io em evidencia e fazer dele urn espa\,o de pra-
xis... engolfa[ndol 0 sujeito corn vivacidade indescritfvel, urna
rnaterialidade de percep\,ao apropriadamente opressiva... Este
presentedo mundo ou do significante material se apresenta ao
sujeito com intensidade elevada, portando uma carga ou afeto
misteriosos... que se poderia muito bem irnaginar nos termos
positivos de uma euforia, um extase,uma embriaguez. (p.27)
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Esta passagemcentral de urn ensaioanterior, "A L6gica
Cultural do CapitalismoTardio",10 e exemplarentreas leituras
marxistasdo p6s-estruturalismopor transformara "disjun,ao
esquizofrenica"(p.29) do estilo cultural em urn espa,o
discursivo politicamenteeficaz. A utiliza,ao da psicanalise
tern implica,oesque vao alem das liga,oes sugestivas,
metaf6ricas,de Jameson.A temporalidadepsicanalitica,eu
proporia, confere valor cultural e politico it enuncia,aodo
"presente"- seustemposdeslocados,suasintensidadesafe-
tivas. Colocado no roteiro do inconsciente, 0 "presente" naG

e nem 0 signa mimetico da contemporaneidadehist6rica (a
imediatidadeda experiencia),nem 0 marco final visivel do
passadohist6rico (a teleologia da tradi,ao).Jamesontenta
repetidamente transformar a ､ｩｳｪｵｮｾ｡ｯ ret6rica e temporal em
uma poeticada praxis. Sua leitura do poema"China" ilustra
o que significa estabelecer"uma primazia da sentenp
presenteno tempo,desintegra[ndolimplacavelmente0 tecido
da narrativa que tenta se recomporem torno dela" (p.2S).
Urn brevefragmentodo poemabastaparatransmitiressaideia
do "significante do presente", que torce 0 movimento da
hist6ria para representar a luta de sua constrw;;ao:

We live on the third world from tbe sun. Number three. Nobody
tells us what to do.
The peoplewho taught us how to count werebeing verykind.
It's a/waystime to leave.
If it rains, you either haveyour umbrella or you don't.

[Vivemos no terceiro mundo a partir do sol. Numero tres.
Ninguem nos diz 0 que fazer.
As pessoasque nos ensinaram a contar estavam sendo muito
bondosas.
Sempre e tempo de par[ir.
Quando chove, voce es[a com seu guarda-chuva ou nao.]

o queJamesonencontranessas"frase(s) independentese
isoladas",cruzandoos espa,osdesarticuladosque pronun-
dam 0 presente,novamentee de modo novo, e

a reemergenciaaqui, ao longo destas ｳ ･ ｮ ｛ ･ ｮ ｾ ｡ ｳ desligadas,de
qualquer significado global mais unificado... [Ele] parece cap[ar
algo do en£usiasmodo imenso, inacabado, experimenw social
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da Nova China - sem paralelo na hist6ria do mundo - a
emergencia inesperada,entre dois super-poderes,do "numero
tres" ...; 0 evento sinalizador, acima de tudo, de uma coletividade
que se tornou urn novo "sujeito da hist6ria" e que, ap6s a
longa ｳ ｵ ｪ ･ ｩ ｾ ［ Ｑ ｯ ao feudalismo ao imperialismo, novamente fala
com sua pr6pria voz, por si mesma, como se pela primeira vez
(p.29).

o Horror! 0 Horror! Quaseum seculodepoisde 0 Cora-
ｾ ｩ ｩ ｯ das Trevasestamosde volta ao ato de viver em meio ao
"incompreensivel",queConradassociavacom a produ,aode
narrativas transculturais no mundo colonial. Dessassen-
ten,asdesligadas,p6s-imperiais,que carregam a ansiedade
da referenciae da representa,ao- "vivacidadeindescritivel...
uma materialidadede percep,aoapropriadamenteopressiva"
- emergea necessidadede uma analiseglobal da cultura.
Jameson percebe uma nova cultura internacional na passa-
gemperplexa da modernidade paraa p6s-modernidade,enfa-
tizando a atenua,aotransnacionaldo espa,o"local".

Vejo essaspeculiaridades espaciais como sintomas e expres-
soesde um dilema novo e historicamente original, que envolve
nossa ｩ ｮ ｳ ･ ｲ ｾ ｡ ｯ como sujeitos individuais em uma serie multidi-
mensional de realidades descontfnuasradicais, cujas molduras
VaG desde os ･ ｳ ｰ ｡ ｾ ｯ ｳ da vida privada burguesa que ainda
sobrevivem atraves de todos os estagios intermediarios, ate 0

inimaginavel descentramento do pr6prio capital global... a
chamada morte do sujeito... 0 descentramento fragmentado e
esquizofrenico [do Eu) ... a crise do internacionalismo socialis-
ta e as enormes dificuldades taticas de coordenar... ｡ｾＶ･ｳ polfti-
cas locais com outras nacionais ou internacionais; tais dilemas
politicos urgentes sao todos ｦ ｵ ｮ ｾ Ｖ ･ ｳ imediatas do novo ･ ｳ ｰ ｡ ｾ ｯ

internacional em questao (pA13).

Minha versao do texto de Jameson,editadacom elipses
que criam urn pressagio conradiano, revela a ansiedade de
unir 0 global e 0 local, 0 dilemade projetarum espa,ointerna-
cional sobreosvestigiosde um sujeitodescentrado,fragmentado.
A globaliza,aocultural e figurada nos entre-fugares de
enquadramentosduplos: suaoriginalidadehist6rica, marcada
por uma obscuridade cognitiva; seu "sujeito" descentrado,
significado na temporalidade nervosa do transicional au na
emergenteprovisoriedadedo "presente".A transforma,aodo
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globo emurn projetotearicocindee duplica0 discursoanalitico
no qual ele esta incrustado, a medida que a narrativa de
desenvolvimentodo capitalismotardio se defrontacom sua
personafragmentadapas-moderna e que a identidade
materialista do marxismo e estranhamente rearticulada nas
nao-identidadespsiquicasda pSicamilise.Jamesone, de fato,
uma especiede Marlow em buscada aura de ErnestMandel,
tropepndonaono Almanaquede Towson,masem Lefebvre,
Baudrillarde Kevin Lynch. A arquiteturada argumenta,aode
Jamesonecomo urn parque tematico do marxismo fenome-
nolagico pas-althusserianoem perigo, do qual ele e ao
mesmatempo a mestre-de-obrase 0 mais brilhante bricoleur,
o salvadorheraicoe 0 comerciantearguto de salvados.

Esteja em questaa a emergencia de novas sujeitos his-
taricos na China Oll, urn pOlleD mais tarde, 0 novo ･ ｳ ｰ ｡ ｾ ｯ

internacional, a ｡ｲｧｵｭ･ｮｴ｡ｾ｡ｯ se move intrigantemente para
alemdo escopoda descri,aotearicadeJamesondo signodo
"presente".A descontinuidaderadical queexisteentrea vida
privada burguesae 0 descentramento"inimaginavel" do
capital global nao encontraseu esquemade representa,ao
na posiriio espacialou na visibilidade representacionalcias
sentenfasaut6nomas,desconectadas,para as quais Jameson
insistentementenos chama a ｡ｴ･ｮｾ｡ｯＮ 0 que cleve ser mapeado
como urn novo ･ ｳ ｰ ｡ ｾ ｯ internacional de realidades hist6ricas
descontinuase, na verdade,0 problemade significar as pas-
sagensintersticiais e os processosde ､ ｩ ｦ ･ ｲ ･ ｮ ｾ ｡ cultural que
estao inscritos no "entre-lugar", na ､ ｩ ｳ ｳ ｯ ｬ ｵ ｾ ｡ ｯ temporal que
tece 0 texto "global". E, ironicamente, 0 momento, ou mesmo
o movimento,desintegrador,da enuncia,ao- aquelaciisjun,ao
repentinado presente- que torna possivel a expressao
do alcance global da cultura. E, paradoxalmente,e
apenasatraves de uma estrutura de cisao e deslocamento
- "0 descentramentofragmentadoe esquizofrenicodo
eu" - que a arquitetura do novo sujeito hist6rico emerge
nos pr6prios limites da ｲ ･ ｰ ｲ ･ ｳ ･ ｮ ｴ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｌ para "permitir uma
representa,aosituacional par parte do individuo daque1a
totalidademais vastae irrepresentavel,que e 0 conjuntodas
estruturasda sociedadecomo um todo" (grifo meu) (p.5l).

Ao explorar essa rela,aodo "irrepresentavel"como um
dominio da causalidadesocial e da diferenpcultural, somos
levadosa questionar a abrangencia e as exclusoesdo "terceiro
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espa,o"de Jameson.0 espa,oda "terceiridade"na politica
p6s-modernaabre uma area de "interfec,ao" [interjection]
(para usar 0 termo de Jameson)em que a novidade de
praticas culturais e as narrativas hist6ricas estao regis-
tracias em "discordancia generica", "justaposic;ao inesperada",
usemi-automatizac;ao cia realidade", "esquizo-fragmentac;ao
p6s-modernaem oposi,ao a ansiedadesou histerias
modernasou modernistas"(p.371-372).Figuradono significado
disjunto do presente,esseterceiro espa,osuplementar
introduz uma estrutura de ambivalencia na propria constru-
,ao do internacionalismode Jameson.Ha, por um lado, um
reconhecimento dos espac;ose signos intersticiais, disjunti-
vas, que e crucial para a emergencia dos novas sujeitos
hist6ricos da fase transnacionaldo capitalismo tardio. No
entanto, tendo iocaiizado a imagemdo presentehist6rico no
significantede uma narrativa"desintegradora",Jamesonrecusa
a temporalidadedo deslocamentoque e, literalmente, seu
meio de comunica,ao.Para Jameson,a possibilidadede
tornar-se hist6rico exige uma contenc;ao dessetempo social
disjuntivo.

Passoa descrevera que considero ser a ambivalencia que
estrutura a invenc;ao e a interdic;ao do pensamento de Jameson,
retornandoa fantasia primaria do capitalismotardio que
ele localiza no centrade Los Angeles.A mise-en-sceneda rela-
,aodo sujeitocom uma totalidadesocial irrepresentavel- 0

germe de toda uma gera,aode ensaioseruditos- deveser
encontradana descri,aocarnavalescadaquelepan6ptico
p6s-moderno,0 Hotel Bonaventura.Em um trapoque remete
a desorienta,aode linguagem e local que acompanhaa via-
gem de Marlow pelo Congo,Jamesonatravessaas corredeiras
em uma g6ndola-elevadore aterrisa na confusaomassacrante
do iobby. Aqui, no hiperespa,odo hotel, perde-seinteira-
mente 0 sensode direc;ao. Este e 0 momento dramatico em
que nosdeparamoscom a incapacidade denossasmentesde
"mapeara granderedemultinacionalglobal e a redecomu-
nicacionaldescentrada" (p.44). Nesseencontracom a dialeti-
ca global do irrepresentavel,ha uma injun,ao subjacente,
protetica, "algo como uma necessidadeimperiosade desen-
volver novos 6rgaos, de expandir nossosistemasens6rioe nosso
corpo em direc;ao a dimensoesnovas, ainda inimaginaveis,
talvez ate impossiveis"(p.39). 0 que poderiaseressecyborg?

INSTITUTe
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Em sua ｭ ･ ､ ｩ ｴ ｡ ｾ ｡ ｯ final sobre 0 tema, Ｂ ｅ ｬ ｡ ｢ ｯ ｲ ｡ ｾ Ｖ ･ ｳ
Secundarias",Jamesonelabora essacapacidadeperceptual
｡ ｧ ｵ ｾ ｡ ､ ｡ comouma

especiede visao de incomeosurabilidadeque nao procuraajustar
o foco dos olhos, mas provisoriamentemantem a tensaode
suasmultiplas coordenadas... E a sua separar;:iio ･ｾｰ｡｣ｩ｡ｬ que e
tao agudamentesentida como tal. Momentos diferentesno
tempo hist6rico au existencialsao ai simplesmenrearquivados
em lugares diferentes; a tentativa de combina-losmesmo no
ambito local nao deslizaparacima e parabaixo em uma escala
temporal...e sim pula paraa [rente e para tfas por urn tabuleiro
de xadrez que conceituamosem termos de distancia (grifo
meu)Cp.372-373).

EmboraJamesoncomecepOf elaborar0 "sensoria"da rede
multinacional descentradacomo existenteem algum ponto
alemde nossaexperienciaperceptiva,mapeavel,ele 56 pode
concebera ｲ･ｰｲ･ｳ･ｮｴ｡ｾ｡ｯ da Ｂ ､ ｩ ｦ ･ ｲ ･ ｮ ｾ ｡ Ｂ global fazendourn
apelo renovadoa faculdadevisual mimetica- destavez em
nomede uma "visao de incomensurabilidade".0 quee mani-
festamentenovo nestaversaodo ･ ｳ ｰ ｡ ｾ ｯ internacionale sua
(in)visibilidade social e sua medida temporal- "momentos
diferentesno tempohist6rico... pulamparatrase paraa frente".
A temporalidadenao-sincronicadas culturas nacional e
global abreurn ･ ｳ ｰ ｡ ｾ ｯ cultural - urn terceiro ･ ｳ ｰ ｡ ｾ ｯ - onde
a negociar;aodas diferenc;asincomensud.veiscria uma ten-
sao peculiaras existenciasｦ ｲ ｯ ｮ ｴ ･ ｩ ｲ ｩ ｾ ｡ ｳ Ｎ Em "The New World
(b)Order", ["A Nova Ordem/Fronteirado Mundo"J, Guillermo
Gomez-Pena,0 artista performativoque vive entre a cidade
do Mexico e Nova Jarque,mexe com nossavisao de inco-
mensurabilidadee faz expandirnossossentidosem ､ ｩ ｲ ･ ｾ ｡ ｯ

ao novo mundo transnacionale seusnameshibridos:

Esta nova sociedadeecaracterizadapor ｭ ｩ ｧ ｲ ｡ ｾ Ｖ ･ ｳ em massae
ｲ･ｬ｡ｾｯ･ｳ intcr-raciaisbizarras.Como resultado,novas identidades
hfbridase transit6riasestaoemergindo... E 0 casodos incrfveis
Chica-rlricuas, que sao produto de pais portoriquenhos-mulatos
e ｣ｨｩ｣｡ｮｯＭｭ･ｳｴｩｾｯｳ ... Quandourn chica-riricua se casacom urn
judeu hassfdico,sell filho e chamadode Hassidic vato loco...

A nOl);ao falida de urn cadinho[melting potl foi substitufdaPOf

um modelo que e mais apropriado aos novos tempos, 0 da
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caldeirada menudo. De acordo com este modelo, a maioria
dos ingredientes derrete mas alguns ｰ ･ ､ ｡ ｾ ｯ ｳ teim050Ssao con-
denados a simplesrnente fluruar. Vergi-gratial ll

Estas ｲ ･ ｮ ｯ ｭ ･ ｡ ｾ Ｖ ･ ｳ fantasticasdos sujeitos da ､ ｩ ｦ ･ ｲ ･ ｮ ｾ ｡

cultural nao derivam sua autoridadediscursiva de causas
anteriores - sejam elas a natureza humana au a necessiclade
hist6rica - que, em um movimento secundario, articulam
identidadesessenciais e expressivasentre ､ ｩ ｦ ･ ｲ ･ ｮ ｾ ｡ ｳ culturais
no mundocontemporaneo.a problemanaoe de cunhoonto-
l6gico, em que asdiferenpssaoefeitosde algumaidentidade
totalizante, transcendente, a ser encontrada no passadoou no
futuro. As ｨｩｦ･ｮ｡ｾＶ･ｳ hibridasenfatizamos elementosincomen-
suraveis- os ｰ ･ ､ ｡ ｾ ｯ ｳ teimosos- como a basedas identifi-
｣ ｡ ｾ Ｖ ･ ｳ culturais.a que estaem questaoe a naturezaperfor-
mativa das identidadesdiferenciais: a ｲ･ｧｵｬ｡ｾ｡ｯ e ｮ･ｧｯ｣ｩ｡ｾ｡ｯ

daqueles･ ｳ ｰ ｡ ｾ ｯ ｳ queestaocontinuamente,contingencialmente,
se abrindo, ｲ ･ ｴ ｲ ｡ ｾ ｡ ｮ ､ ｯ as fronteiras,expondoos limites de
qualquer ｡ ｬ ･ ｧ ｡ ｾ ｡ ｯ de um signo singularou aut6nomode
､ ｩ ｦ ･ ｲ ･ ｮ ｾ ｡ - sejade classe,generoou rap.Tais ｡ ｴ ｲ ｩ ｢ ｵ ｩ ｾ Ｖ ･ ｳ de
diferenc;as sociais- onde a diferenc;a nao enem a Urn nem 0

Outro, mas alga atem, intervalar- encontram sua agenciaem
uma forma de urn "futuro" em que 0 passadonao eoriginario,
em que 0 presentenao esimplesmentetransit6rio. Trata-se, seme
permitem levar adiante a argumento, de urn futuro intersticial,
que emerge no entre-meioentre as exigenciasdo passadoe
as necessidadesdo presente.12

a presentedo mundo,que apareceatravesdo colapsoda
temporalidade,significa uma intermediatidadehist6rica,
familiar ao conceito psicanalitico de Nachtraglichkeit
Ｈ ｡ ｾ ｡ ｯ postergada):"uma ｦ ｵ ｮ ｾ ｡ ｯ transferencialpela qual 0

passadodissolve-seno presente,de modo que 0 futuro se
torna(mais umavez) uma questaoaberta,emvez de serespe-
cificado pela fixidez do passado."13a "tempo" iterativo do
futuro como um tornar-se mais uma vezaberto permite as
identidadesmarginalizadasou minoritariasum modode agenda
performativaque Judith Butler elaboroupara a ｲ･ｰｲ･ｳ･ｮｴ｡ｾ｡ｯ

da sexualidadelesbica:"uma especificidade... a serestabelecida
nao exteriormenteau atemdaquela reinscriC;ao au reiteraC;ao,
mas na pr6pria modalidadee efeitos daquela ｲ ･ ｩ ｮ ｳ ｣ ｲ ｩ ｾ ｡ ｯ Ｂ Ｎ Ｑ Ｔ
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Jamesondissipa 0 potencial dessa "terceira" politica do
futuro-como-questao-aberta,ou "nova ordem/fronteirado
mundo", ao transformar as diferenc;;:as sociais em "distancia"
cultural e ao convertertemporalidadesintersticiais, confli-
tuosas, que podem nao ser nem de desenvolvimentonem
lineares (niio "dispostaspara cima ou para baixo em uma
escalatemporal"), nos topoi da ｳ ･ ｰ ｡ ｲ ｡ ｾ ｡ ｯ espacial.Atraves
da metaforada distanciaespacial,Jamesonmantemfirmemente
o "enquadramento",senaoa face, do aparatode ｰ ･ ｲ ｣ ･ ｰ ｾ ｡ ｯ

centrada no sujeito 15 que, em urn contra-ffiovimento, busca
deslocarna "realidadevirtual" do mapeamentocognitivo, au
da irrepresentabilidadedo novo ･ ｳ ｰ ｡ ｾ ｯ internacional. E 0

pive dessadialetica espacial, reguladora- 0 olho da tor-
menta- e nadamenosdo que 0 proprio sujeito-de-classe.
Se Jamesonfaz recedera dimensaoteleologicada categoria
de classediantedos eixos multiplos da ｧ ｬ ｯ ｢ ｡ ｬ ｩ ｺ ｡ ｾ ｡ ｯ transna-
donal, entao a dimensao linear, de desenvolvimento,retorna
na forma de uma tipologia espacial.A dialetica do irrepre-
sentavel (que enquadraas realidadesincomensuraveisdo
･ ｳ ｰ ｡ ｾ ｯ internacional)torna-sede subito por demaisvisivel,
conhecidode modo par demaisprevisive\:

as tres tipos de ･ ｳ ｰ ｡ ｾ ｯ ｳ que teoho em mente resultam todos
da expansaodesconttnua, de saltos quanticos no crescimento
do capital, na ｰ･ｮ･ｴｲ｡ｾ｡ｯ deste em areas: ate entaD nao-merca-
do16gicas. ｐ ｲ ･ ｳ ｳ ｵ ｰ Ｖ ･ ｾ ｳ ･ aqui uma certa forc;a unificadora e
totalizadora - nao 0 Espirito Absoluto hegeliano, oem 0 parti-
do, oem Stalin, mas simplesmente0 proprio capital (p.410).

assignificadosdesconectadosdo presentesaofixados nas
ｰ ･ ｲ ｩ ｯ ､ ｩ ｺ ｡ ｾ Ｖ ･ ｳ pontuaisdo mercado,do monopolio e do
capital multinacionalj os movimentos erraticos, intersticiais,
que significam as temporalidadestransnacionaisda cultura
sao rejuntadosaos ･ ｳ ｰ ｡ ｾ ｯ ｳ teleologicosdo capital global. E,
atravesdo enquadramentodo presentedentrodas"tres fases"
do capital, a energiainovadorado "terceiro" ･ ｳ ｰ ｡ ｾ ｯ de certa
forma se perde.

Embora tente sugerir, em sintonia com Sartre, que a
"totalizas;:ao" nao e urn acessoa totalidade mas "urn jogo com
o limite, comoum dentebambo"(p.363),ha poucaduvidade
que, para Jameson, 0 limite do conhecimento,assim como 0
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pre-requisito do metoda crItical se ordena em uma divisao
binaria do ･ ｳ ｰ ｡ ｾ ｯ Ｚ tern de haver urn "interior" e urn "exterior" para
que haja uma ｲ ･ ｬ ｡ ｾ ｡ ｯ socialmentedeterminante.Apesardo
fasdniodeJamesonpelos ･ ｳ ｰ ｡ ｾ ｯ ｳ "ao avesso"do Bonaventura
Hotel ou da FrankGeahryHouse,paraele a estruturada causa-
lidade social requera divisao de "basee superestrutura"que
recorre repetidasvezesem sua obra mais recente, despojadade
seu dogmatismo mas ainda assim, como ele nos lembra, seu
pontode partidametodol6gico:"uma ｲ ･ ｣ ｯ ｭ ･ ｮ ､ ｡ ｾ ｡ ｯ heurfstica
de que simultaneamentese apreendaa cultura (e a teOlia)
nela mesmae por ela mesma,mas tambem em ｲ ･ ｬ ｡ ｾ ｡ ｯ com seu
exterior, seu conteudo e seu contexto, seu ･ ｳ ｰ ｡ ｾ ｯ de inter-
ｶ ･ ｮ ｾ ｡ ｯ e eficacia" (p.409).

Se a paisagemincomensuravel e assincronica do p6s-mo-
demo mina a possibilidadedessasimultaneidade,Jameson,
entao, amplia 0 conceito de base e superestrutura ao rearti-
cular a divisao binaria atraves de um analogon:

[N]o atual sistema mundial. urn termo da mfdia esta sempre
presente para funcionar como urn analogon au material inter-
pretante para este ou aquele modelo social mais diretamente
representativo. Com isso, emergealgo que parece ser uma nova
versao pos-moderna da formula base-superestrutura, na qual a
ｲ･ｰｲ･ｳ･ｮｲ｡ｾ｡ｯ das ｲ ･ ｬ ｡ ｾ Ｖ ･ ｳ sociais como tais exige agora a
ｭ･､ｩ｡ｾ｡ｯ desta ou daquela estrutura comunicacional interpos-
ta, a partir da qual e necessariale-la indiretamente (p.416).

Mais uma vez a diferenp hist6rica do presenteearticulada
na emergenciade urn terceiro ･ ｳ ｰ ｡ ｾ ｯ de ｲ ･ ｰ ｲ ･ ｳ ･ ｮ ｴ ｡ ｾ ｡ ｯ que e,
com a mesma rapidez, reabsorvido na divisao base-superes-
trutura. Ao analogon,requeridopelo novo sistemamundial
como uma maneirade expressarsua temporalidadecultural
intersticial - uma estrutura comunicacional indireta e inter-
posta - se permite adornar, mas nao interromper, a f6rmula
base-superestrutura.Que formas de diferenp social sao privi-
legiadasno Aufhebung,ou na transcendencia,do "irrepre-
sentavel"? Quem sao as novas sujeitas hist6ricos que perma-
necemirrepresentadosna invisibilidade mais ampladessatota-
lidade transnacional?

Enquanto0 Ocidentese mira no espelhoquebradade seu
novo inconscienteglobal - "os extraordinarios deslocamentas
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demogrMicosde massas trabalhadorasmigrantese turistas
globais... em urn grau sem paralelo na hist6ria mundial"
(p.363)-,Jamesonbusca,emurn movimentosugestivo,transfor_
mar a imagimlrio social esquizofrenico do sujeito p6s-moderno
em uma crise na ontologiacoletiva do grupo diante do puro
"numero" do pluralismo demogrMico.A ansiedaderelativa a
ｰ･ｲ｣･ｰｾ｡ｯ (e ｣ ｯ ｧ ｮ ｩ ｾ ｡ ｯ Ｉ Ｑ Ｖ que acompanhaa perdado ma-
peamento"infra-estrutural" torna-se exacerbadana cidade
p6s-moderna,na qual tanto a "comunidadeconhecivel"
de Raymond Williams como a "comunidadeimaginada"
de BenedictAndersontem sido alteradaspela ｭ ｩ ｧ ｲ ｡ ｾ ｡ ｯ e
povoac;ao em massa. As comunidades migrantes sao repre-
sentativas de uma tendencia muita mais ampla em direc;ao a
minoricizac;ao das sociedadesnacionais. Para Jameson este
processoeparte de uma ironia hist6rica: "a natureza transicio-
nal da nova economiaglobal ainda nao permitiu que suas
classesse formassemde maneira est<'ivel, e, muita menos,que
adquirissemuma verdadeira conscienciade c1asse"(p.348).

A objetividadesocial da politica de basegrupaldos novos
movimentos sociais - au ate as grupamentos politicoS das
minoriasmetropolitanas- deve,na ｡ ｲ ｧ ｵ ｭ ･ ｮ ｴ ｡ ｾ ｡ ｯ deJameson,
ser buscadanas superficiessimulacraisdas ｩ ｮ ｳ ｴ ｩ ｴ ｵ ｩ ｾ ｯ ･ ｳ da
midia ou naquelaspraticasda industriacultural que produzem
"investimentos libidinais de cadter mais narrativo". A construc;ao
de solidariedadespoliticas entre minorias ou entre gruposde
interessesespeciaisseria entao considerada Ｂ ｰ ｳ ･ ｵ ､ ｯ Ｍ ､ ｩ ｡ ｨ ｾ ｴ ｩ ｣ ｡ Ｂ

a menosqueseualinhamentoFossemediadoatravesda iden-
ｴ ｩ ｦ ｩ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ previa eprimaria com a identidadede c1asse(como
o modo de equivalenciaentre opressoesou ･ ｸ ｰ ｬ ｯ ｲ ｡ ｾ ｯ ･ ｳ Ｉ Ｎ As
hierarquias raciais, as discriminac;6es sexuais,OUt por exemplo,
a uniaode ambasformasde ､ ｩ ｦ ･ ｲ ･ ｮ ｣ ｩ ｡ ｾ ｡ ｯ social naspraticas
iniquas da lei de asilo e nacionalidade- estaspodemser
causaslegitimas para a ｡ｾ｡ｯ politica, mas a ｡ｲｴｩ｣ｵｬ｡ｾ｡ｯ do
grupo polItico por si mesmocomo conscienciaefetiva s6 poderia
ocorreratravesda ｭ ･ ､ ｩ ｡ ｾ ｡ ｯ da categoriade classe.

Esta leitura da analise de classede Jameson,pode-se
argumentar, nao faz a devida justi\=a a sua imagem inovadora
do ator social comourn "terceiro termo... 0 sujeito nao-centrado
que e parte de um grupo ou coletivo organico" (p.34S).Ja
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aprendemos,a esta altura, que esseapelo a uma "terceiridade"
na estrutura do pensamentodialetico e tanto urn reconheci-
mento dos "signos" culturais disjuntivos destestempos
(pos-modernos)quanto urn sintoma da incapacidadede
Jamesonde ultrapassara dialeticabinariade interior e exterior,
base e superestrutura. Sua concepc;ao inovadora do sujeito
politico como uma agencia espacial descentrada e cerceada
por sua convicc;aode que 0 momento de verdadeiro reconhe-
cimento da Historia - a garantiade sua objetividadematerial
- reside na capacidadedo conceitode classede se tornar
o espelhoda ｰ ｲ ｡ ､ ｵ ｾ ｡ ｯ social e da ｲ ･ ｰ ｲ ･ ｳ ･ ｮ ｴ ｡ ｾ ｡ ｯ cultural.
Ele escreve:

As categorias de c1assesao mais materiais, mais impuras e
escandalosamentemisturadas no modo pelo qual suas deter-
minantes ou farores definidores envolvem a ｰｲｯ､ｵｾ｡ｯ de
objetos e as relat;6es por ela determinadas, juntamente com as
fort;as da respectiva maquinaria: podemosassim enxergar, atra-
yeS das categorias de classe,a leito pedregosado rio (p.346).

Seriafantasiosoda minha partesugerirque nessaimagem
de classecomo 0 espelhoda historia - uma ontologiaotica
que permite uma visao clara do "leito do rio" - ha tambern
uma forma de narcisismo?Classepressupoe0 poderinterpe-
lativo, afetivo, da "rac;a, genero, cultura etnica e similares...
[que] podemsempreserreveladoscomoenvolvendofantasmas
da cultura como tal, no sentido antropo16gico,... autorizados
e legitimadospar ｮ ｯ ｾ Ｖ ･ ｳ de religiao" (p.345).Na ｡ｲｧｵｭ･ｮｴ｡ｾ｡ｯ

de Jameson,estasformas de diferenp social sao fundamen-
talmente reativas e de ｯ ｲ ｩ ･ ｮ ｴ ｡ ｾ ｡ ｯ grupal, despravidasda
objetividadematerial da ｲ ･ ｬ ｡ ｾ ｡ ｯ de classe.E apenasquando
os movimentospoliticos de rap e generasaomediadospela
categoriaanalitica primaria de classeque essasidentidades
comunitarias sao transformadas em agendas "capazes de
interpelarl-sele ditar os termos de [suas] proprias imagens
especulares"(p.346).

Sea especularidadeda conscienciade classeoferecea ｲ｡ｾ｡

e ao genero sua estrutura interpelativa, entao nenhuma forma
de identidadesocial coletiva pode ser designadasem sua
ｮ ｯ ｭ ･ ｡ ｾ ｡ ｯ previacomoumaforma de identidadede classe.A
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identidadede classee auto-referencial,sobrepondo-sea Outras
instancias de ､ ｩ ｦ ･ ｲ ･ ｮ ｾ ｡ social. Sua soberania e tambem, em
urn sentido teorico, urn ato de vigilancia. As categorias de
classeque permitemuma visao clara do leito pedregosodo
rio sao entao presas em uma recusa autotelica de seus
pr6prioslimites discursivose epistemicos.Tal narcisismopode
articular "outros" sujeitosda diferenpe formasde alteridade
cultural seja como mimeticamente secundarios- uma tonali-
dade mais esmaecidada autenticidadee originalidade das
ｲ ･ ｬ ｡ ｾ Ｖ ･ ｳ de classe,agora meio fora de lugar - seja como
temporariamente anteriores au extempodineos- realidades
arcaicas, antropom6rficas, compensat6rias, mais do que
comunidades sociais contemporaneas.

Sedescrevia categoria de c1assecomo narcisista, tout court,
deixei entaode fazer justip acomplexidadeda ambivalencia
de Jameson.E, talvez, um narciso ferido aqueleque fita 0

fundo do rio. "Em uma ｳ ｩ ｴ ｵ ｡ ｾ ｡ ｯ na qual, durantealgum tempo,
a politica genuina (ou totalizadora)ja nao e possivel", admite
Jameson,passaa ser responsabilidadede cadaum "atentar
exatamentepara sintomascomo 0 esmaecimentoda dimensao
global, paraa resistenciaideol6gicaao conceitode totalidade"
(p.330).A vigilancia urgentee admiraveldeJamesonnaoesta
sendoquestionada.E 0 valor investido na ､ ｩ ｦ ･ ｲ ･ ｮ ｾ ｡ visivel
de classeque nao the permiteconstituir0 momentopresente
como a insignia de outras inscris;5es intersticiais da diferens;:a
cultural. A medidaque a especularidadeautotelicada cate-
goria de classetestemunhaa perdahist6rica de sua pr6pria
prioridadeontol6gica,emergea possibilidadede uma politica
da diferenp social que nao faz ｡ ｬ ･ ｧ ｡ ｾ Ｖ ･ ｳ autotelicas-
"capazde inte1pelar-se"- mase genuinamentearticuladora
em sua compreensaode que para ser discursivamenterepre-
sentada e socialmente representativa - para assumir uma
identidadeau imagempalfticaeJicaz- os limites e ｣ｯｮ､ｩｾＶ･ｳ

da especularidadetem de serultrapassadose rasuradospela
ｩ ｮ ｳ ｣ ｲ ｩ ｾ ｡ ｯ da alteridade.Rever0 problemado ･ ｳ ｰ ｡ ｾ ｯ global a
partir da perspectivap6s-coloniale remover0 local da dife-
ｲ ･ ｮ ｾ ｡ cultural do ･ ｳ ｰ ｡ ｾ ｯ da pluralidadedemograficaparaas
ｮ ･ ｧ ｯ ｣ ｩ ｡ ｾ Ｖ ･ ｳ ｦ ｲ ｯ ｮ ｴ ･ ｩ ｲ ｩ ｾ ｡ ｳ da ｴ ｲ ｡ ､ ｵ ｾ ｡ ｯ cultural.
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II. ｒ ｅ ｌ ａ ｾ ｏ ｅ ｓ EXTERIORES

a queadvemda ｣ ｯ ｮ ｳ ｴ ｲ ｵ ｾ ｡ ｯ narrativadosdiscursosmino-
ritarios para a existenciacotidiana da metr6poleocidental?
Fiquemos com as tefias televisuais cia mudanc;a de canais e
da cisaopsiquica- queJamesonconsideracapitalismotardio
- e entremos na cidade p6s-modernacomo migrantes e mino-
rias. Nosso canto da sereiavem da publicitaria judia Mimi
Mamoulian,telefonandode Nova IorqueparaSaladinChamcha,
antes locutor em Londres, agora urn homem-bode satanico,
segregadoem um guetoindo-paquistanesna Brickhall Street
de Londres. 0 roteiro vern, eclaro, de Os VersosSatanicos,17e
a voz e a de Mimi:

Estoll bern a par das crfticas p6s-modernistasdo Ocidente, par
exemplo, que (emosaqui uma sociedadecapaz apenasde pastiche:
urn mundo tornado plano. Quando me fac;;:o a voz de urn banho
de espuma, esteu entrando conscientementeem terra plana,
sabendo0 que estoll fazendo e porque... NaG venha me falar de
explorac;;:ao ... Experimente algum dia ser judia, mulher e feia. Voce
vai implorar para ser negro. Desculpea expressao: moreno.

No ShandaarCafe hoje s6 se fala de Chamcha,0 angl6filo,
famosopor suavoz no aniincio de Slimbix: Comoequeuma
caloria vai ganbara vida? Grarasa 5limbix, estoudesempre-
gada. Chamcha,0 grandeprojetorde vozes,0 prestidigitador
de personas,transformou-seem um Bode e voltou de quatro
para0 gueto,paraseuscompatriotasmigrantesdesprezados.
Em seu ser mitico ele se tornou a figura "fronteiric;a" de urn
deslocamentohist6ricoem massa- a ｭｩｧｲ｡ｾ｡ｯ p6s-colonial
- que nao e apenas uma realidade "transicional" mas tam-
bern urn fenomeno "tradutorio", A questao e, nos termos de
Jameson, se "a invenc;ao narrativa ... por sua propria implau-
sibilidadese torna a figura de uma possivelpraxis [cultural]
mais ampla" (p.369).

Chamcha esta, pois, literalmente,no entre-meio entre duas
｣ ｯ ｮ ､ ｩ ｾ Ｖ ･ ｳ de fronteira. De um ladoele tem suasenhoriaHind,
que esposaa causado pluralismo gastronomico,devorando
os pratosfortementetemperadosde Kashmir e os molhosde
iogurtede Lucknow, transformando-sena larga massade terra
do pr6prio subcontinente"pois os alimentos passampor
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qualquerfronteira que exista".18Do outro lado de Chamcha
senta-se seu senhorio Sufyao, 0 metropolitano "colonial"
secularque entende0 destino do migrante como 0 classico
contrasteentreLucrecioe Ovidio. Ao sertraduzidopor Sufyan
para a ｯｲｩ･ｮｴ｡ｾ｡ｯ existencial dus migrantes p6s-coloniais, 0

problema consiste em saber se 0 cruzamento de fronteiras
culturais permite a ｬｩ｢･ｲｴ｡ｾ｡ｯ da essenciado eu (Lucrecio)
au se, como a cera, a migrac;;ao 56 muda a 5uperflcie da alma,
preservandoa identidadesobsuasformasproteicas(Ovidio).

Esta liminaridadeda experienciamigrantee mais um feno-
meno tradut6rio do que transicional; nao existe resolu<;ao
paraele porqueas duas ｣ ｯ ｮ ､ ｩ ｾ Ｖ ･ ｳ saoconjugadasde modo
ambivalente na "sobrevivencia" da vida migrante. Vivendo nos
interstfcios de Lucrecia e OVIdio, dividido entre urn atavismo
"nativista" I ate nacionalista, e uma assimilac;ao metropolitana
p6s-colonial,0 sUjeitodadiferenpcultural torna-seum problema
que Walter Benjamindescreveucomo a ｩｲｲ･ｳｯｬｵｾ｡ｯＬ ou limi-
naridade,da Ｂ ｴ ｲ ｡ ､ ｵ ｾ ｡ ｯ Ｂ Ｌ 0 elementoderesisteneiano processo
de ｴ ｲ ｡ ｮ ｳ ｦ ｯ ｲ ｭ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｌ "aquele elementoem uma ｴ ｲ ｡ ､ ｵ ｾ ｡ ｯ que
nao se prestaa ser traduzido".19Este ･ ｳ ｰ ｡ ｾ ｯ da ｴ ｲ ｡ ､ ｵ ｾ ｡ ｯ da
､ ｩ ｦ ･ ｲ ･ ｮ ｾ ｡ cultural nos interstleiosesta impregnadodaquela
temporalidadebenjaminianado presenteque evidencia 0

momenta de transic;ao, e naD apenas0 continuo da hist6ria;
e uma estranhatranquilidadeque define 0 presenteno qual
a pr6pria eserita da ｴ ｲ ｡ ｮ ｳ ｦ ｯ ｲ ｭ ｡ ｾ ｡ ｯ hist6rica se torna estra-
nhamentevisivel. A cultura migrantedo "entre-Iugar",a posi,ao
minoritaria, dramatiza a atividade da intraduzibilidadeda
cultura; ao faze-lo, ela deslocaa questaoda ｡ ｰ ｲ ｯ ｰ ｲ ｩ ｡ ｾ ｡ ｯ da
culturaparaalemdo sonhodo assimilacionista,ou do pesadelo
do racista, de uma "transmissao total do conteudo",20 em direc;ao
a um encontrocom0 processoambivalentedecisaoe ｨｩ｢ｲｩ､ｩｺ｡ｾ｡ｯ

que marcaa identifica,aocom a diferen,ada cultura. 0 Deus
dos migrantes,em Os VersosSatanicos,expressa-sede forma
inequfvoca sobre a questao,ao mesmotempo que permanece,
eclaro, completamenteequivoco entre pureza e perigo: "Se
Nos somos multiformes, plurais, se representamosa uniao-
ｰ ｯ ｲ Ｍ ｨ ｩ ｢ ｲ ｩ ､ ｩ ｺ ｡ ｾ ｡ ｯ de opostoscomo Oopar e Neechay,ou se
Nos somospuros, fortes, extremos, nao sera resolvido aqui. "21

A ｩｮ､･ｴ･ｲｭｩｮ｡ｾ｡ｯ da identidadediasp6rica,[que] naosera
resolvida aqui, e a causasecular, social do que tem sido
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amplamenterepresentadocomo a "blasfemia" do livro. Hibri-
dismo eheresia.A acusac;aofundamentalista nao seconcentrou
na interpretac;ao err6nea do Corao, e sim na ofensa cia "detur-
ｰ ｡ ｾ ｡ ｯ de nomes"do Isla: Maome [Mohamed] e chamadode
Mahound;as prostitutastern os mesmosnomesdasesposas
do Profeta.A queixaformal dos fundamentalistase de que
a ｴｲ｡ｮｳｰｯｳｩｾ｡ｯ dessesnomessagradospara ･ ｳ ｰ ｡ ｾ ｯ ｳ profanos
- bordeisou romancesde realismomagico- nao e simples-
mente sacrflega,mas destruidora do proprio cimento cia comu-
nidade. Violar 0 sistema de nomeac;aoe tornar contingente
e indeterminado 0 que Alisdair Macintyre, em seu ensaio
sabre "Tradic;ao e Traduc;ao", descreveucomo "nomear para:
as instituic;oes cia nomeac;aocomo expressaoe encarnac;ao
do ponto de vista comumdo grupo, suasｴ ｲ ｡ ､ ｩ ｾ Ｖ ･ ｳ de ｣ ｲ ･ ｮ ｾ ｡

e investigac;ao".22 0 conflito de culturas e comunidadesem
torno de Os VersosSatanicostern sido representadoprincipal-
menteem termosespaciaise polaridadesgeopoliticasbinarias
- fundamentalistas islamicas versus modernistas literariDs
ocidentais,a querelados migrantes(atributivos) antigose os
metropolitanos(ir6nicos) modernos.Isto obscurecea ansie-
dade da cultura irresolvivel, fronteirip, do hibridismo que
articula seusproblemasde ｩ ､ ･ ｮ ｴ ｩ ｦ ｩ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ e suaesteticadias-
p6rica em uma temporalidade estranha, disjuntiva, que e, ao
mesmotempo,0 tempodo deslocamentocultural e 0 espar;:o
do "intraduzivel".

Blasfemarnao e simplesmentemaculara inefabilidadedo
nomesagrado."... [A] blasfemianao se restringede modo algum
aos grupos islamicas", escreveSara Suleri em sua primorosa
leitura de Os VersosSatanicos."[Urn] desejo p6s-colonial
de desenraizamento,emblematizadopelo protagonistaSaladin
Chamcha,e igualmenterepresentadocomo heresiacultural.
Atas de rompimento hist6rico au cultural tornam-se aqueles
momentos blasfemos que proliferam na narrativa ... ,,23

A blasfemiavai alem do rompimentoda ｴ ｲ ｡ ､ ｩ ｾ ｡ ｯ e substitui
sua pretensaoa uma purezade origenspor uma poeticade
reposicionamento e ｲ･ｩｮｳ｣ｲｩｾ｡ｯＮ Rushdie usa repetidamente
a palavra "blasfemia" nas partesdo Hvro sobreos migrantes
para indicar uma forma teatral da ･ ｮ ｣ ･ ｮ ｡ ｾ ｡ ｯ de identidades
transgenericase transculturais. A blasfemia nao esirnplesmente
uma ｲ ･ ｰ ｲ ･ ｳ ･ ｮ ｴ ｡ ｾ ｡ ｯ deturpadado sagradopelo secular;e urn
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momento em que a assunto ou 0 conteudo de uma tradiC;;ao
cultural estasendodominado,ou alienado,no ato da ｴ ｲ ｡ ､ ｵ ｾ ｡ ｯ Ｎ

Na autenticidadeou continuidadeafirmada da ｴ ｲ ｡ ､ ｩ ｾ ｡ ｯ Ｌ a
blasfemia"secular" libera uma temporalidadeque revela as
contingencias, mesmo as incomensurabilidades, envolvidas
no processode ｴ ｲ ｡ ｮ ｳ ｦ ｯ ｲ ｭ ｡ ｾ ｡ ｯ social.

Minha ､ ･ ｳ ｣ ｲ ｩ ｾ ｡ ｯ te6ricada blasfemiacomoato transgressor
de ｴ ｲ ｡ ､ ｵ ｾ ｡ ｯ cultural e corroboradapela leitura que Yunus
Samadfaz da blasfemiano contextodo acontecimentoreal
da fatwah.24 E 0 meiautilizado por Rushdiepara reinterpretar
o Corao que constitui urn crime. No mundo muc;;ulmano,
Samad argumenta, a poesia e 0 meio tradicional de crftiea.
Ao dar a sua narrativa revisionista a forma de romance - em
geralnaoutilizadana literaturaislamicatradicional- Rushdie
viola a ｬｩ｣･ｮｾ｡ poetica permitida aos criticos da ｩ ｮ ｳ ｴ ｩ ｴ ｵ ｩ ｾ ｡ ｯ

islamica. Naspalavrasde Samad, "0 verdadeirocrime de
SalmanRushdie,aosolhosdos c1erigos,foi 0 de ter abordado
a historia antiga do Isla de uma maneira critica, imaginativa e
irreverente, mas com profunda visao historical!. Poderiamos
argumentar, creio, que em vez de simplesmente deturpar 0

Corao,0 pecadode Rushdieresidena aberturade um ･ ｳ ｰ ｡ ｾ ｯ

de ｣ ｯ ｮ ｴ ･ ｳ ｴ ｡ ｾ ｡ ｯ discursivaque coloca a autoridadedo Corao
dentrode uma perspectivade relativismohist6rico e cultural.
Nao e que 0 "conteudo"do Coraosejadiretamentecontestado;
ao revelar outras ｰ ｯ ｳ ｩ ｾ ｯ ･ ｳ e pOSSibilidadesenunciativas
dentrodo quadrode leitura do Corao,Rushdiepoeem pratica
a subversaode suaautenticidadeatravesdo ato de ｴ ｲ ｡ ､ ｵ ｾ ｡ ｯ

cultural - ele relocaa "intencionalidade"do Coraorepetindo-a
e reinscrevendo-a no cenario do romance das migrac;;6es e
diasporasculturais do p6s-guerra.

A ｴｲ｡ｮｳｰｯｳｩｾ｡ｯ da vida de Maome paraa teatralidademe-
lodramaticade um filme popularde Bombaim, A Mensagem,
resultaem uma forma hibrida - 0 "teoI6gico"-" enderep-
da ao publico imigrante no Ocidente.A blasfemiaaqui esta
no deslizamentointervalarentrea fabula moral pretendidae
seu deslocamentopara as figurac;;oes sombrias e sintomaticas
do "trabalhodo sonho"da fantasiacinematica.No psicodrama
racistaencenadoem torno de Chamcha,0 homem-bodesata-
nico, a "blasfemia" representaas ｰ ｲ ｯ ｪ ･ ｾ ｯ ･ ｳ f6bicas que
alimentam as grandes temores sociais, cruzam fronteiras,
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escapamaoscontrolesnormaise vagueiama solta pelacidade,
transformandoa diferenpem demonismo.a fantasmasocial
do racismo, movido pelo rumor, torna-se politicamente
acreditavel e estrategicamentenegociavel: "as sacerdotes
se envolveram, acrescentando mais urn elemento instavel
- a ｬｩｧ｡ｾ｡ｯ entre0 termo negroe 0 pecadoda blasfemia- a
mistura".26 Do mesmamodo que 0 elemento instavel - 0

interstfcio - permite a ｬｩｧ｡ｾ｡ｯ negro/blasfemia,ele revela
tambem,mais uma vez, que 0 "presente"da ｴ ｲ ｡ ､ ｵ ｾ ｡ ｯ pode
nao ser uma ｴ ｲ ｡ ｮ ｳ ｩ ｾ ｡ ｯ tranqtiila, uma continuidade consen-
sual, mas sim a ｣ｯｮｦｩｧｵｲ｡ｾ｡ｯ da reescritadisjuntiva da expe-
riencia migrante, transcultural.

Se hibridismo e heresia,blasfemare sonhar.Sonharnao
com a passadoau 0 presente, e nem com a presente conti-
nuo; nao e 0 sonhonostalgicoda ｴ ｲ ｡ ､ ｩ ｾ ｡ ｯ nem 0 sonhouto-
pico do progressomoderno; e 0 sonhoda ｴ ｲ ｡ ､ ｵ ｾ ｡ ｯ Ｌ como
sur-vivre,como "sobrevivencia", como Derrida traduz 0 "tempo"
do conceitobenjaminianoda sobrevidada ｴ ｲ ｡ ､ ｵ ｾ ｡ ｯ Ｌ 0 ato de
viver nas fronteiras. Rushdie traduz isto como 0 sonho de
sobrevivencia do migrante: urn interstkio iniciat6rio; uma
｣ ｯ ｮ ､ ｩ ｾ ｡ ｯ de hibridismo que conferepoder; uma emergencia
que transforma 0 "retorno" em reinscric;ao au redescric;ao; uma
iterac;ao que nao e tardia, mas ir6nica e insurgente. Isto por-
que a sobrevivenciado migrante depende,como afirma
Rushdie,da descobertade "como 0 novo entrano mundo".A
questaocentral e a ･ｬ｡｢ｯｲ｡ｾ｡ｯ de ｬ ｩ ｧ ｡ ｾ ｢ ･ ｳ atravesdos ele-
mentos instaveis da literatura e da vida - 0 perigosoencon-
tfO marcado com 0 "intraduzlvel" - em vez de se chegar a
nomespre-fabricados.

o "novo" do discurso migrante au minoritario tern de ser
descobertoin mediares: um novo que naoe parteda divisao
"progressista" entre passado e presente au entre arcaico e
moderno; tampouco e urn "novo" que possa ser cantido na
mimese de "original e copia" . Em ambos as casas,a imagem
do novo e ic6nica em vez de enunciativa; em ambas as
instancias, a ､ｩｦ･ｲ･ｮｾ｡ temporal e representadacomo distancia
epistemol6gicaau mimetica de uma fonte original. 0 novo
da ｴ ｲ ｡ ､ ｵ ｾ ｡ ｯ cultural e semelhanteao que Walter Benjamin
descrevecomo a "estrangeiridadedas linguas" - aquele
problemade ｲ ･ ｰ ｲ ･ ｳ ･ ｮ ｴ ｡ ｾ ｡ ｯ inato apropria ｲ ･ ｰ ｲ ･ ｳ ･ ｮ ｴ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｎ Se
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Paul de Man privilegiou a "metonfmia" da ｴ ｲ ｡ ､ ｵ ｾ ｡ ｯ Ｌ quero
colocar em primeiro plano a "estrangeiridade"da ｴ ｲ ｡ ､ ｵ ｾ ｡ ｯ

cultural.

Com 0 conceito de "estrangeiridade", Benjamin se aproxima
de uma ､ ･ ｳ ｣ ｲ ｩ ｾ ｡ ｯ da performatividadeda ｴ ｲ ｡ ､ ｵ ｾ ｡ ｯ como a
･ｮ｣･ｮ｡ｾ｡ｯ da ､ ｩ ｦ ･ ｲ ･ ｮ ｾ ｡ cultural.A ｡ｲｧｵｭ･ｮｴ｡ｾ｡ｯ comepCom
a sugestaode que, emboraBrat e pain se refiram ao mesmo
objeto, 0 pao, seus modosde significaf,:iio discursivose
culturais estao em conflito uns com as outros, lutando para
excluir um aooutro. A complementaridadeda linguagemcomo
｣ ｯ ｭ ｵ ｮ ｩ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ devesercompreendidacomo algo que emerge
de um estadoconstantede ｣ ｯ ｮ ｴ ･ ｳ ｴ ｡ ｾ ｡ ｯ e fluxo causadopelos
sistemasdiferenciais de ｳ ｩ ｧ ｮ ｩ ｦ ｩ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ social e cultural. Esse
processode complementaridadecomo suplementoagonfstico
ea sementedo "intraduzfvel" - 0 elemento estrangeiro em
meioaperformanceda ｴ ｲ ｡ ､ ｵ ｾ ｡ ｯ cultural. E e estasementeque
se transformana famosa, rebuscadaanalogia do ensaiode
Benjamin: ao contrario do original, em que frota e casca
formam uma certa unidade,no ato da ｴ ｲ ｡ ､ ｵ ｾ ｡ ｯ 0 conteiido
ou assuntoe tornadodesconectado,subjugadoe alienado pela
forma da ｳ ｩ ｧ ｮ ｩ ｦ ｩ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｌ comoum mantoreal de amplasdobras.

Ao contrario de Derrida e de Mao, estou menos interessado
na fragmentac;ao metooimica do "original". Estou mais COffi-

prometido com 0 elemento "estrangeiro" que revela 0 inters-
ticial, que insiste na superfluidadetextil de dobrase pregas
e que se torna 0 "elemento inst<'ivel de ligac;ao" I a temporali-
dade indeterminadado intervalar, que tem de participar da
criac;ao de condic;6espebs quais "0 novo eotra no mundo".
o elementoestrangeiro"destr6i tambemas estruturasde
referenda e a comunicac;aode sentido do original"n naD sim-
plesmentenegando-o,mas negociandoa ､ｩｳｪｵｮｾ｡ｯ em que
temporalidades culturais sucessivassao "preservadas no me-
canismoda hist6ria e ao mesmotempocanceladas... 0 froto
nutritivo do quee historicamenteentendidocontem0 tempo
como uma sementepreciosa mas insfpida" .28 E atraves dessa
dialerlca da ｮ ･ ｧ ｡ ｾ ｡ ｯ cultural como ｮ ･ ｧ ｯ ｣ ｩ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｌ esta cisao
entrecascae frota por meio da agenciada estrangeiridade,0
prop6sitoe, como diz Rudolf Pannwitz, nao 0 de "transfor-
mar 0 hindi, a grego, 0 ingles em alemao, [mas], ao contrario,
transformar 0 alemao em hindi, grego, ingles".29
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A ｴｲ｡､ｵｾ｡ｯ e a natureza performativa da ｣ ｯ ｭ ｵ ｮ ｩ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ

cultural.Eantesa linguagemin actu(enuncia,ao,posicionalida-
de) do quea linguagemin situ(blonce,ou proposicionalidade).30
E 0 signo da ｴｲ｡､ｵｾ｡ｯ conta, ou "canta", continuamente os
diferentestempose espa,osentrea autoridadecultural e suas
praticas performativas.'J0 "tempo" da tradu,aoconsiste
naquelemovimentode significado, 0 principio e a praticade
uma comunica,aoque, nas palavrasde Paul de Man, "poe 0

original emfuncionamentoparadescanoniza-lo,dando-lhe 0

movimento de ｦ ｲ ｡ ｧ ｭ ･ ｮ ｴ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｌ urn perambular de errancia, uma
especiede exflio permanente" .32

Chamchae 0 signo discriminat6riode uma cultura britanica
de ｲ ｡ ｾ ｡ e racismo performativa, projetiva - "imigrante ilegal,
rei dos fora-da-Iei, criminoso imundo ou her6i da ｲ ｡ ｾ ｡ Ｂ Ｎ 33 De
algumponto entreOvidio e Lucrecio, ou entreos plura-
lismos gastron6micose demograficos,ele confunde as
atribui,oes nativistas e supremacistasdas identidades
nacional(istas).Este movimento migrante de identifica,oes
sociais leva a mais devastadorapar6dia da Inglaterra de
Maggie Torture.

A vingan,ado hIbrido migrantevem na sequenciado Club
Hot Wax," cujo nome, sem duvida, alude a tradu,aofeita
por Sufyan da metaforada cera de Ovidio para se referir a
imutabilidade da alma migrante. Se Gibreel Farishta, mais
adiante no livro, transforma Londres em urn pais tropical com
"uma maior ､ ･ ｦ ｩ ｮ ｩ ｾ ｡ ｯ moral, a ｩｮｳｴｩｴｵｩｾ｡ｯ de uma siesta
nacional, 0 desenvolvimentode padr6es de comportamento
intensose expansivos",35eentao a DJ, 0 saltitante Pinkwalla,
que encenaa vingan,ada hist6ria negra nas praticascultu-
rais expressivasdo toasting, rapping e scratching. Em uma
cenaque combinaMadameTussaudcom Led Zeppelin, as
figuras de cera sepulcraisde uma hist6ria negra extirpada
emergemparadanprem meio aosmigrantesdo presenteem
uma contra-mascaradap6s-colonialde uma hist6ria recuperada
e reinscrita. A Maggie Torture de cera e condenada a se
derreter, ao som dos canticos baldwinianos de "desta vez 0

fogo". E, de repente,atravesdesteritual de tradu,ao,Saladin
Chamcha, 0 homem-bodesatanico, e historicizado novamente
no movimento de uma hist6ria migrante, urn mundo metro-
politano que "se torna minoria".
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A ｴｲ｡､ｵｾ｡ｯ cultural dessacralizaas ｰ ｲ ･ ｳ ｳ ｵ ｰ ｯ ｳ ｩ ｾ ｩ ｩ ･ ｳ transpa-
rentes da supremacia cultural e, nesse proprio ato, exige
uma especificidadecontextual,uma ､ ｩ ｦ ･ ｲ ･ ｮ ｣ ｩ ｡ ｾ ｡ ｯ historica
no interior das ｰ ｯ ｳ ｩ ｾ ｩ ｩ ･ ｳ minoritarias.Se a imagempublica do
casoRushdieficou ligada apenasa ｩｮ､ｩｧｮ｡ｾ｡ｯ legitima dos
clerigos e mullahs e porque sua ｲ ･ Ｍ ｣ ｩ ｴ ｡ ｾ ｡ ｯ dentro de um
discurso publico feminista, anti-fundamentalista,recebeu
pouca ｡ ｴ ･ ｮ ｾ ｡ ｯ Ｎ Os debatese iniciativas politicasmais produ-
tivas, no periodop6s-fatwah,vieram de gruposde mulheres
como 0 WomenAgainst Fundamentalism[Mulherescontra0

Fundamentalismole 0 Southall Black Sisters [Irmas Negras
de Southall]3'na Inglaterra.Elesse preocuparammenoscom
as politicas da textualidadee do terrorismo internacionale
mais com a ､･ｭｯｮｳｴｲ｡ｾ｡ｯ de que a questaosecular,global,
situa-se estranhamenteem casana Inglaterra - nas polfticas
de governo locais e na industria de ｲ ･ ｬ ｡ ｾ ｩ ｩ ･ ｳ de rap, na
Ｂ ｲ ｡ ｣ ｩ ｡ ｬ ｩ ｺ ｡ ｾ ｡ ｯ da religiao" na Inglaterramulticultural, na impo-
ｳ ｩ ｾ ｡ ｯ da homogeneidadesobreas ｰ ｯ ｰ ｵ ｬ ｡ ｾ ｩ ｩ ･ ｳ "minoritarias"
em nome da diversidadecultural ou do pluralismo.

As feministas naD fetichizaram a usa infame dos nomes
dasesposasde Maomeparanomearprostitutas;em vez disso,
elas chamarama ｡ｴ･ｮｾ｡ｯ para a violencia politizada no
bordel e no quarto, ｬ ｡ ｮ ｾ ｡ ｮ ､ ｯ ｲ ･ ｩ ｶ ｩ ｮ ､ ｩ ｣ ｡ ｾ ｩ ｩ ･ ｳ para a ｣ｲｩ｡ｾ｡ｯ

de abrigos para mulheresde minorias coagidasa se casar.
Sua ｲ ･ ｡ ｾ ｡ ｯ ao caso Rushdie revela 0 que elas descrevem
como "as influencias contradit6riasdas politicas feministas e
multiculturalistasadotadaspelo estadolocal (principalmente
pelos conselhoschefiadospelos trabalhistas)"."A partir
dessas ｩ ､ ･ ｮ ｴ ｩ ｦ ｩ ｣ ｡ ｾ Ｖ ･ ｳ ambivalentes e antag6nicas de dasse,
genero,ｧ ･ ｲ ｡ ｾ ｡ ｯ e ｴｲ｡､ｩｾ｡ｯＬ 0 movimentofeministabritanicoda
decadade 1990 redefiniu seusprojetos.A questaoirlan-
desa,pos-fatwah,foi tambemrecolocadacomourn problema
p6s-colonialde Ｂ ｲ ｡ ｣ ｩ ｡ ｬ ｩ ｺ ｡ ｾ ｡ ｯ da religiao". A critica do funda-
mentalismopatriarcaI e sua ｲ ･ ｧ ｵ ｬ ｡ ｭ ･ ｮ ｴ ｡ ｾ ｡ ｯ do generoe do
desejo sexual tornou-seuma questaode destaquepara as
culturas de minaria. Os artistas de minaria vern questionando
a heterossexismoque regula as comunidades tradicionais,
baseadasna familia, restringindo e reprimindoas ｲ ･ ｬ ｡ ｾ ｩ ｩ ･ ｳ gays
e lesbicas.Ve-seestemovimentotropico de ｴ ｲ ｡ ､ ｵ ｾ ｡ ｯ cultural
quandoRushdierenomeiaLondresde modo espetacular,por
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meio de sua ｩ ｴ ･ ｲ ｡ ｾ ｡ ｯ indo-paquistanesa, como "Ellowen
Deeowen"lL-o-n-d-o-nl.

III. ASSUNTOSDA COMUNIDADE

Podemos "investimentos libidinais de tipo rnais narrativo"3 8

produzir urn discurso representativo das minorias? Em outras
palavras - com a permissao de Jameson- como a agenda
coletivaadquiresignificadoemgruposquenaopossuemhist6-
ria "organicista" e 0 cara.ter conceitual do discurso de "classe"?
"Tornar-semenor", lembram-nosAbdul JanMohamede David
Lloyd, "nao e uma questaode essencia... mas uma questao
de posi\;aodo sujeito". Essaposi\;aoarticula "pniticase valores
alternativosque estao incrustadosno tao frequentemente
avariado, fragmentario, estorvadoou oclufdo trabalho das
minorias";39 tendo sido "coagido a uma ｰ ｯ ｳ ｩ ｾ ｡ ｯ de sujeito
negativa e generica, 0 indivfduo oprimido a transforma em
uma ｰ ｯ ｳ ｩ ｾ ｡ ｯ coletiva positiva" ,40 Essesvalores fragmentados,
parcialmente oclufdos do discurso da minoria, sao tanto con-
tfnuos como descontfnuoscom ｲ ･ ｬ ｡ ｾ ｡ ｯ ao marxismo, segundo
Cornel West. Ele prapoeum materialismogeneal6gicocomo
meio de contestar uma "16gica racial psico-sexual",41 Isto
representa uma 16gica do viver que atravessaa vida cotidiana
de diferentesformas ideol6gicas- ra\;a, religiao, patriarca-
lismo, homofobiaj revela, e contesta, os mecanismospelos
quais as auto-imagense auto-identidadessao formadas
no domfnio dos estilos culturais,dos ideais esteticos,das
sensibilidadespsicossexuais.Ambos os relatosdas posi\;oes
de minoria racial e de generaencenama forma simb6licade
auto-identifica\;aorepresentadaatraves da fragmenta\;aoe
oclusao da soberaniado eu. A solidariedadeafiliativa e
formada atraves das articula\;oesambivalentesdo domfnio
do estetico,do fantasmatico,do economicoe do corpopolitico:
uma temporalidadede constru\;aoe contradi\;aosocialque e
iterativa e intersticial; uma "intersubjetividade" insurgente que
e interdisciplinar; um cotidiano que interroga a contempora-
neidadesincronicada modernidade.

E muito facil ver os discursos da minoria como sintomas
da condi\;aop6s-moderna.A alega\;aodeJamesonde que, na
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ausencia de uma verdadeira consclencia de dasse, "as Eio
vividas lutas sociais da atualidadesao em geral dispersase
anirquicas" (p.349) nao registra suficientemente0 desloca-
mento antag6nico que os discursos de minoria inauguram,
ao longo, ou na contramao,da dialetica das identidadesde
classe.Buscarurn holismo sociologicoe urn realismofiloso-
fico "saudiveis" (p.323), como Jamesonconclui a partir de
Georg Lukics, seria dificilmente adequadoaquelasapaixo-
nadase parciaiscondir;6esdeemergenciada comunidadeque
sao parte integral das ｣ ｯ ｮ ､ ｩ ｾ Ｖ ･ ｳ temporaise historicas da
critica pos-colonial.

"Nao e tanto a oposis;:aoestado-sociedadecivil, mas antes
a ｯｰｯｳｩｾ｡ｯ capital-comunidadequeparecesera grandecontra-
､ ｩ ｾ ｡ ｯ quea filosofia social ocidentalnao conseguesuperar.""
Destaperspectiva,ParthaChatterjee,0 estudiosoindiano da
｣ ｯ ｮ ､ ｩ ｾ ｡ ｯ subalterna,retorna a Hegel - crucial tanto para
Lukics como paraJameson- para afirmar que a ideia de
comunidadearticula uma temporalidadecultural de contin-
genciae ｩｮ､･ｴ･ｲｭｩｮ｡ｾ｡ｯ no cernedo discursoda sociedade
civil. Esta leitura "minoritaria" e construfda sobre a presenc;a
ocluida, parcial, da ideia de comunidadeque rondaou duplica
o coneeito de sociedadecivil, levando "uma vida subterra-
nea, potencialmente subversiva no seu interior, porque se
recusa a ir_se". 43 Enquanto categoria, a comunidade permite
uma divisao entre 0 privado e 0 publico, 0 civil e 0 familiar;
porem, enquanto discurso performativo, ela encena a im-
possibilidadede ｴ ｲ ｡ ｾ ｡ ｲ uma linha objetiva entre os dois. A
agenciado coneeito de comunidade"vaza pelos intersticios
da estrutura objetivamente construfda e contratualmente
reguladada sociedadecivil" ,44 das ｲ ･ ｬ ｡ ｾ Ｖ ･ ｳ de classee das
identidadesnacionais.A comunidadeperturba a grande
narrativaglobalizadorado capital, deslocaa enfasedadaa
ｰｲｯ､ｵｾ｡ｯ na coletividade"de classe"e rompe a homogenei-
dade da comunidadeimaginadada ｮ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｎ A narrativa da
comunidadesubstancializaa diferenpcultural e constituiuma
forma "cindida-e-dupla"de ｩ ､ ･ ｮ ｴ ｩ ｦ ｩ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ de grupo que
Chatterjeeilustra por meio de uma ｣ ｯ ｮ ｴ ｲ ｡ ､ ｩ ｾ ｡ ｯ especifica-
mente "anti-colonialista" da esfera publica. Os colonizados
se recusam a aceitar ser membra de uma saciedadecivil de
suditosj consequenternente,eles criam urn territ6rio cultural
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"marcado pelas ､ ｩ ｳ ｴ ｩ ｮ ｾ Ｖ ･ ｳ do material e do espiritual, do
externo e do interno" ,45

Estou menospreocupadocom a aporia conceitual cia coo-
ｴ ｲ ｡ ､ ｩ ｾ ｡ ｯ comunidade-capitaldo quecom a genealogiada ideia
de comunidadecomoela pr6priasendoum discurso"minori-
tario", como sendo a ･ｬ｡｢ｯｲ｡ｾ｡ｯＬ au a tornar-se "menor", da ideia
de Sociedadena praticada politica da cultura. A comunidade
e 0 suplementoantag6nicoda modernidade:no ･ ｳ ｰ ｡ ｾ ｯ

metropolitano ela e a territ6rio cia minaria, colocando em
perigo as exigenciasda ciyilidade; no mundotransnacionalela
se torna 0 problema de fronteira dos diasp6ricos,dos
migrantes,dos refugiados.As diyis6es binarias do ･ ｳ ｰ ｡ ｾ ｯ

social negligenciama profunda ､ ｩ ｳ ｪ ｵ ｮ ｾ ｡ ｯ temporal- 0 tempo
e 0 ･ｳｰ｡ｾｯ da ｴ ｲ ｡ ､ ｵ ｾ ｡ ｯ - atrayesda qual as comunidadesde
minoria negociamsuas ｩ ､ ･ ｮ ｴ ｩ ｦ ｩ ｣ ｡ ｾ Ｖ ･ ｳ coletiyas. Isto porque
o que esta em quesHio no discurso das minorias ea ｣ｲｩ｡ｾ｡ｯ

de uma agenciaatrayesde ｰ ｯ ｳ ｩ ｾ Ｖ ･ ｳ incomensurayeis(nao
simplesmentemultiplas). Hayerauma poeticada comunidade
"intersticial"? De que forma ela se autonomeia, cria sua agenda?

Dentre muitos exemplos da poesia p6s-colonial
contemporanea,0 poemade Derek Walcott sobrea coloni-
ｺ ｡ ｾ ｡ ｯ do Caribe enquantoa ､ｯｭｩｮ｡ｾ｡ｯ de um ･ ｳ ｰ ｡ ｾ ｯ por
meio do poderda ｮ ｯ ｭ ･ ｡ ｾ ｡ ｯ e aqueleque eyocade maneira
mais profunda0 conceitodo direito de significar." A lingua-
gem camum desenvolve uma autoridade auratica, uma
personaimperial; porem, em uma performance especificamente
p6s-colonialde ｲ ･ ｩ ｮ ｳ ｣ ｲ ｩ ｾ ｡ ｯ Ｌ desyia-sea ｡ｴ･ｮｾ｡ｯ do nomina-
Usmo do imperialismo para a emergenciade urn outro signa
de agendae identidade.Este significa 0 destino da cultura
como urn lugar nao sirnplesmente de subversaoe transgressao,
masque prefigurauma especiede solidariedadeentreetnias
que confluempara0 ponto de encontroda hist6ria colonial.

My race beganastheseabegan,

with no nouns, and with no horizon,

with pebblesunder my tongue,

with a differentfix on the stars.

Have we meltedinto the mirror

leaVing our soulsbehind?
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Thegoldsmithfrom Benares,

thestonecutterfrom Canton,

the bronzesmithfrom Benin.

A sea-eaglescreamsfrom the rock,

and my race beganlike the osprey

with that cry,

that terrible vowel,

tbat II

r. ..J tbis stick

to traceour nameson thesand

which the seaerasedagain, to our indIfference.

II

Andwhentheynamedthesebays

bays,

was it nostalgiaor irony?

Wherewerethe courtsofCastille?

Versailles'colonnades

supplantedby cabbagepalms

with Corinthian crests,

belittling diminutives,

then, little Versailles,

meantplans/ora pigsty,

namesfor thesourapples

andgreengrapes

a/theirexile.

r. ..J Beingmentheycouldnot live

excepttheyfirst presumed

the right ofeverythingto bea noun.

The African acquiesced,

repeatedandchangedthem.

Listen, my children, say:

moubain:thehogp/um,

cerise: the wild cherry,



baie-la: the bay,

with thefresh greenvoices

theywereoncethemselves

in theway thewind bends

our natural inflections.

Thesepalmsaregreaterthan Versailles,

for no manmadethem,

theirfallen columnsgreaterthan Castille,

no manunmadethem

exceptthe worm whohasno helmet,

butwasalwaystheemperor,

[Minha ｲ ｡ ｾ ｡ nasceucomo nasceu0 mar,

sem nomes,sem horizonte,

com seixossob minha lingua,

com estrelasdiferentessobre mim.

Seraque derretemosespelhoadentro

deixandonossasalmas para tras?

o ourives de Benares,

o canteirode Cantao,

o ferreiro de Benin.

Uma aguia marinha grita da rocha,

e minha ｲ ｡ ｾ ｡ nasceucomo a aguia-pescadora

daquelegrito,

aquelavogal terrivel,

aqueleeu [I)l

L..l estavarinha

para ｴ ｲ ｡ ｾ ｡ ｲ na areia os nOS$OSnomes

que 0 mar novamenteapagou,deixando-nosindiferentes.

II

E quandochamarama essasbaias

baias,

foi por nostalgiaou ironia?
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Onde estavamas cortes de Castela?

As colunatasde Versalhes

encimadaspor palmas repolhudas

com cristas corintias,

diminutivos que amesquinham,

entao, pequenaVersalhes,

significava 0 projeto de urn chiqueiro,

nomespara as mal);'as acidas

e as uvas verdes

de seu exilio.

[. ..] Sendohomensnao poderiamviver

a nao ser pressupondode infcio

o direito de tudo a ser urn nome.

o africano aquiesceu,

repetiu e os mudou.

ｏ ｵ ｾ ｡ ｭ Ｌ crianl);'as, repitam:

moubain: a ameixado mato,

cerise: a cerejasilvestre,

baie-la: a baia,

com as frescas vozes verdes

eram nessemomentoeles mesmos

no modo pelo qual a vento torneia

nossasinflexoes naturais.

Estas palmeirassao mais altas que Versalhes,

pois nao foram feitas par homens,

suascolunastombadasmaioresdo que Castela,

nenhumhomem as desfez

exceto0 verme que nao tern elmo,

mas foi sempre0 imperador,l

Ha dais mitos da hist6ria neste poema, cada um deles
relacionadocom vers6esopostasdo lugar da identidadeno
processode conhecimentocultural. Ha a processopedag6gico
da ｮ ｯ ｭ ･ ｡ ｾ ｡ ｯ imperialista:

320



Sendo homens nao poderiam viver

a nao ser pressupondo de infcio

o direito de tudo a ser urn nome.

Oposto a esseesta a aquiescenciado africano que, ao repetir
a lic;;ao dos senhores,mucia suas inflexoes:

moubain: a ameixa do mate

certse: a cereja silvestre

baie-la: a bafa

com as frescas vozes verdes

eram nessemomento eles mesmos...

o objetivo de Walcott nao e opor a pedagogiado nome
imperialistaa apropria,aoflexiva da voz nativa. Ele propoe
ir alem dessesbinarismosdo poder de modo a reorganizar
nossa no,ao do processode identifica,ao nas negocia,oes
da politica cultural. Ele encena0 direito de significardoses-
cravos, nao simplesmentepor negar ao imperialista 0 "direito
de tudo a ser um nome", mas por questionara subjetividade
masculinista, autoriHiria, produzida no processocolonizador:
Sendohomensnaopoderiamviver/ a naoserpressupondode
inicio/ 0 direito de tudo a ser um nome. 0 que e "homem"
como efeito de, como submissoa, urn signo - 0 nome - do
diseursocolonizador?Para essefim, Walcott coloea 0

problemade "nascer"fora da questaoda "origem", paraalem
daquelecampo perspecticode visao - a mentecortada ao
meiopelohorizonte- que constitui a conscienciahumana no
espelhoda natureza,na famosadescri,aode RichardRorty."

A histariade Walcott come,aem outra parte. Ele nos leva
aquelemomentode indecidibilidadeou incondicionalidade
que constitui a ambivalenciada modernidadeno momento
em que ela poe em pratica seusjufzos crfticos ou busca justi-
ficativas para seusfatos sociais.48 Walcott poe em contraste 0

"direito" possessivo,coercitivo, do nome ocidental, com urn
mododiferentede fala pas-colonial,um tempohistaricocon-
eebidono discursodos eseravizadosou contratados.A inde-
cidibilidade a partir da qual Walcott constrai sua narrativa
abre seu poema para 0 "presenre" histarico que Walter
Benjamin descrevecomo urn "presente que nao e transic;;ao,
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masno qual a tempopermaneceim6vel e para"" Istaparque
essanaraa define a presenteno qual a hist6ria estd senda
escrita. A partir desse･ ｳ ｰ ｡ ｾ ｯ discursivoda luta, a violencia
da letra, a terror do atemporal,e negociadaa agenciado
ourives de Benares, do ferreira de Benio, do canteiro
cantanes. E uma agenda coletiva que e, ao mesma tempo,
pronominal e p6s-nominalista:

Uma aguia marinha grita da rocha,

e minha ｲ ｡ ｾ ｡ nasceu como a aguia-pescadora

daquele grito,

aquela vogal terrfvel,

aquele eu II]

Onde fica a sujeito p6s-colonial'

Com aquela vagal terr/vel, aquele1, Walcott descortinaa
presentedisjuntivo da escrita de sua hist6ria pelo poema.0
I como vagal, como a arbitrariedade do significante, e a
signa da ､ ｩ ｦ ･ ｲ ･ ｮ ｾ ｡ intersticial atravesda qual a identidade
do sentido e construida.0 "IIeu" como pronome,como a
confissaodo sujeito colonial escravizadoe a ｲ･ｰ･ｴｩｾ｡ｯ da
agendasimb6lica cia hist6ria, ｴ ｲ ｡ ｾ ｡ ｮ ､ ｯ 0 seu nome na areia
inconstante, constituindo uma ｩ ｮ Ｍ ､ ｩ ｦ ･ ｲ ･ ｮ ｾ ｡ de comunidade
migrante, p6s-colonial: hindu, chinesa, africana. Com esse
"IIeu" duplo, disjuntivo, Walcott escreveuma hist6ria da di-
ｦ ･ ｲ ･ ｮ ｾ ｡ cultural queconcebea ｰｲｯ､ｵｾ｡ｯ da ､ ｩ ｦ ･ ｲ ･ ｮ ｾ ｡ comoa
､･ｦｩｮｩｾ｡ｯ politica e social do presentehist6rico. As diferen-
ｾ ｡ ｳ culturaisdevemsercompreendidasno momentaem que
constituemidentidades- de modo contingente,indetermi-
nado- no intervalo entrea ｲ･ｰ･ｴｩｾ｡ｯ da vagal IIeu - que
pode sempreser reinscrita e relocada- e a ｲ･ｳｴｩｴｵｩｾ｡ｯ do
sujeitoIIeu. Lidas destemodo,no intervaloentrea IIeu-como-
simbolo e a IIeu-como-signo,as ｡ ｲ ｴ ｩ ｣ ｵ ｬ ｡ ｾ Ｖ ･ ｳ da ､ ｩ ｦ ･ ｲ ･ ｮ ｾ ｡ -
ｲ｡ｾ｡Ｎ hist6ria, genera - Dunea sao singulares au binarias.
As reivindica\=oesde identidade saonominativas au normativas,
em urn momenta prelin1inar, passageiro; nunca sao names
quandoculturalmenteprodutivase historicamenteprogressivas.
Como a pr6priavagal, as formas de identidadesocial devem
sercapazesde surgir dentro-e-comoa diferenpde um-outro
e fazer do direito de significar um ato de ｴ ｲ ｡ ､ ｵ ｾ ｡ ｯ cultural.
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Pommearac

otaheiteapple,

pommecythere,

pommegranate,

moubain,

z'ananas

thepineapple's

Aztechelmet,

pomme,

I haveforgotten

whatpommefor

In·shpotato,

cerise,

the cherry,

z'aman

sea-almonds

hy the crisp

sea-bursts,

au bord de la ouvriere.

Comebackto me,

mylanguage.

Comeback,

cacao,

grigri,

solitaire,...50

{Pommearac

maC;a otaheite,

pommecythere,

roma,

moubain,

z'ananas

o elmo asteca

do abacaxi,

pomme,

esqueciqual pomme

e a batatainglesa,

cerise,
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a cereja,

z'aman

amendoas-do-mar

junto ao encrespado

quebra-mar,

au bord de la ouvriere.

Volta para mim,

minha lingua.

Volta,

cacau,

grigri,

solitario, ..J

RichardRorty sugereque"a solidariedadetemdeserconstruida
por pequenaspartes,e nao encontradaja pronta,em forma
de uma lingua original que todos n6s reconheceriamosao
ouvi-la".51 Dentrodesseespiritode solidariedade,0 clamorde
Walcott it linguagemcumpreumafun,aosimb6lica.Enquanto
o poemacircula entre os pequenosatos da nomea,aoda
naturezae a performancemaisamplade uma lingua da comu-
nidade, seu ritmo registra a "estrangeiridade" da memoria
cultural. No esquecimentodo nomecerto, em cadaretorno
da linguagem- sua "volta" - a temporalidadedisjuntiva
da tradu,aorevela as diferen,asintimas que se encontram
entre as genealogiase as geografias.E um tempoe espa,o
intersticiais 0 que descrevi de formas variadas, ao longo
deste capitulo, como viver "em meio ao incompreensfvel"
ou morar com Sufyan no Cafe Shandaar,na fronteira entre
Ovidio e Lucrecio,no intervaloentreOoopar(acima)e Neechay
(abaixo). A intermediatidadeda hist6ria coloca 0 futuro,
mais uma vez, como questaoaberta. Ela ofereceuma agencia
de inicia,ao que permite tomar possenovamentee de um
modonovo- comono movimentodo poemade Walcott -
dos signos da sobrevivencia, do territ6rio de outras historias,
do hibridismodasculturas.a ato de tradu,aocultural se da
atraves de "continua de transformac;ao" para criar a noc;ao
de pertencerda cultura:
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generationsgoing,

generationsgone,

mai c 'estgensSte. Lucie

C'est fa rnai sorti:

is there that I born. 52

[gerac;6es que passam,

gerac;oes passadas,

rnai c'est gens Ste. Lucie

C'est la rnai sorti:

fai 1a que eu nasci.l

E das pequenaspartesdo poema,de seu ir e vir, ergue-sea
grandehist6ria das linguas e das paisagensda ｭ ｩ ｧ ｲ ｡ ｾ ｡ ｯ e
da dH;spora.
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Sempre que essaspalavras sao ditas com raiva au com
6dio, sejaa respeitodos judeusnaqueleestaminetna Antuerpia,
dos palestinosna Margem Oeste,ou do estudantedo Zaire
que ganhaa vida miseravelmente,vendendofetiches falsos
na MargemEsquerda;seja a respeitodo corpo da mulherou
do homemde cor; sejaquandosaopronunciadasde maneira
oficiosa na Africa do Sui ou oficialmenteproibidasem Londres
au Nova Iorque, mas inscritas, apesar disso, na grave apre-
ｳ ･ ｮ ｴ ｡ ｾ ｡ ｯ das estatisticasdo desempenhoeducacionale do
crime, das ｶ ｩ ｯ ｬ ｡ ｾ Ｖ ･ ｳ de vistos,dasirregularidadesde ｩ ｭ ｩ ｧ ｲ ｡ ｾ ｡ ｯ ［

sempreque"Negro sujo" ou "Olha, um negro!" naosaoditas,
mas aparecemem urn olhar, au saoouvidas no solecismode
um sW';ncioprofundo;sempre,e em qualquerlugar, que ｯ ｵ ｾ ｯ
urn racista, au £lagro 0 seu olhar, lembro-me do ensaio
evocat6riode Fanon, "The Fact of Blackness"["0 Fato da
Negrura"] e suas inesqueciveispalavras iniciais. 1

Quero comeprvoltando a esseensaio para explorar
apenas uma cena de sua ootavel encenac;ao: a performance
fenomenol6gicade Fanon do que significa ser nao apenas
urn negro,masum membrodosmarginaiizados,dosdeslocados,
dos diasp6ricos.Estar entre aquelescuja pr6pria presenpe
"vigiada" [overlooked] - no sentidode comrole social - e

"Negro sujo!" Ou simplesmente, "Olha, urn negro!"

Frantz Fanon, "The Fact of Blackness"

.
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"ignorada" [over!ookedl-no sentidoda recusapsiquica- e,
ao mesmotempo, sobredeterminada- projetadapsiquica-
mente, tornada estereotfpica e sintomatica. Apesar de sua
localiza<;aomuito especifica- urn martinicanosubmetidoao
olhar racista em uma esquinade Lyon - reivindico uma
generalidadepara0 argumentode Fanonporqueele nao fala
simplesmenteda historicidadedo homem negro, mas antes
escreve,em "0 Fato da Negrura", sobrea temporalidadeda
modernidade dentroda qual a figura do "humano"vern a ser
autorizada.E a temporalidadeda emergenciade Fanon-
suapercep<;aodo caratertardio do homemnegro- que nao
apenastorna a questaoda ontologia inadequadaa identidade
negra,mas de cerra forma impossive!paraa pr6pria compre-
ensaoda humanidadeno mundo da modernidade:Voce
chegoumulto tarde, tarde demais;haverasempreum mundo
- um mundobranco- entre vocesenos(grifo meu). E a
oposi<;ao a ontologia daquele mundo branco - a suas
formas presumidamentehierarquicasde racionalidadee
universalidade- que Fanonse volta em uma atua<;aoque e
iterativa e interrogativa - uma repetis;:ao que e iniciatoria,
instalando uma hist6ria diferencial que naG retornara ao
poder do Mesmo. Entre vocesenosFanon abre urn espa<;o
enunciativo que naG sirnplesmente contradiz as ideias meta-
fisicas de progresso,racismoou racionalidade;ele as distancia
ao "repetir" essasideias e as torna ins6litas ao desloca-las
em uma serie de locais culturalmente contradit6rios e discur-
sivamente estranhados.

o que Fanonexp6ee a liminaridadedessasideias- sua
margem etnocentrica - ao revelar a historicidade de seu
simbolo mais universal- 0 Homem. Da perspectivade urn
"caratertardio" p6s-colonial,Fanonperturba0 punctumdo
homem enquanto categoria significante, subjetivante, cia
cultura ocidental, como uma referenda unificadora de valor
etico. Fanonrepresenta0 desejodo colonizadode se identi-
ficar com 0 ideal" humanista,iluminista do Homem: "Tudo 0

que eu queria era ser urn homem entre autras homens. Queria
chegar lepido e jovem a urn mundo que fosse nosso e
construf-Io em conjunto." A seguir, em uma reversao cata-
cretica, ele mostracomo, apesardas pedagogiasda hist6ria
humana, 0 discurso performativo do ocidente liberal, suas
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conversas e comentarios cotidianos revelam a supremacia
cultural e tipologia racial sobre as quais 0 universalismodo
HomeIn se funda: "Mas, claro, entre, senhor, nao ha preconceito
de cor entre nos... Absolutamente, 0 negro e urn hornem como
nos mesmos... Nao e pOI' ser negro que ele ha de ser menos
inteligentedo que nos."

Fanon usa 0 fato da negrura, do carateI' tardio, para
destruir a estrutura binaria de poder e identidade: 0 impera-
tivo de que "0 negro tern de ser negro; tern de ser negro em
rela.;;:ao ao hornern branco". Em outra passagem,ele escreveu:
"0 hornem negro nao e. [cesura] Assirn como 0 homem branco"
Ｈｩｮｴ･ｲｰｯｬ｡ｾ｡ｯ minha). 0 discurso do "humano" de Fanon
emergedaqueleintervaloou cesuratemporalefetuadono mito
continulsta, progressista, do HomeIn. Ele tambem fala a
partir do entretempode ｳ ｩ ｧ ｮ ｩ ｦ ｪ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ da ､ ｩ ｦ ･ ｲ ･ ｮ ｾ ｡ cultural que
estive tentando desenvolvercomo estrutura para a represen-
ta.;;:ao da agenda subalterna e pas-colonial. Fanon escrcvea
partir daquelacesuratemporal, 0 entretempoda ､ ｩ ｦ ･ ｲ ･ ｮ ｾ ｡

cultural, em um ･ ｳ ｰ ｡ ｾ ｯ entre a ｳｩｭ｢ｯｬｩｺ｡ｾ｡ｯ do social e 0

"signo" de sua representa.;;:ao de sujeitos e agencias. Fanon
destroidois esquemasde tempo nosquaisse pensaa histori-
cidadedo humano.Ele rejeita 0 "carater tardio" do homem
negro porqueele e apenas0 opostodo enquadramentodo
hornem branco como universal e nOl"mativo - 0 ceu branca
que me cercapar todosos lados: 0 homem negro recusa-sea
ocupar0 passadodo qual 0 homembrancoe 0 futuro. Mas
Fanon tamben1 rejeita 0 esquemadialetico hegeliano-marxista
no qual 0 homem negro e parte de uma ｮ ･ ｧ ｡ ｾ ｡ ｯ transcen-
dental: urn termo menor em uma dialetica que ira emergir no
seio de uma universalidade rnais equitativa. Fanon, creio eu,
sugere urn outro tempo, urn outro espa.;;:o.

E um ･ ｳ ｰ ｡ ｾ ｯ de ser que se forja a partir da experiencia
interruptora, interrogativa e tragica da negrura, da discrimi-
ｮ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｌ do desespero.E a apreensaoda questaosocial e
psfquica da "origem" - e sua rasura - em urn lado negativo
que "tira seuvalor de umaabsolutezquasesubstantiva... [que
precisa] ignorar as essenciase determina.;;:oes de seu ser...
uma densidadeabsoluta... uma ｡ ｢ ｯ ｬ ｩ ｾ ｡ ｯ do ego pelo desejo".
o que podeparecerprimordial ou atemporale, acredito,um
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momento de Ulna especiede "passado projetivo", cuja hist6ria
e significa,dotentareiexploraraqui.Eumafonnade "negatividade"
que torna clisjuntivo 0 presente enunciativo da Inodernidade.
Ela abre um entre-tempo no momento em que falalnos da
humanidade atraves de suas diferenciac;;bes - genero, rac;;a,
classe - que marcam uma marginalidade excessivada
modernidade.E 0 enigmadessaforma de temporalidadeque
emergedaquiloque Du Bois tambi'mdenominou0 "rapidoe
o lento do fazer humano",'colocar0 Progressofrente a frente
com algumas questbes irrespondiveis e sugerir algumas
respostaspr6prias.

Ao destruir a "ontologia do homem", Fanon sugereque
"nao existe apenasurn negro, existeln negros'. Esta e enfati-
camentenao uma ｣ ･ ｬ ･ ｢ ｲ ｡ ｾ ｡ ｯ p6s-modernade identidades
pluralistas. Como minha argumentac;;ao esclarecera,para mim
o projeto da modernidadese revelaele pr6prio tao contradi-
t6rio e irresolvido atraves da inserC;;ao do "entre-tempo", no
qual os momentos colonial e p6s-colonial emergem como
signo e hist6ria, que vejo com ceticismo aquelas transic;;bes
para a p6s-modernidadenos escritosacademicosdo ocidente
que teorizam a ･ｸｰ･ｲｈｾｮ｣ｩ｡ desta "nova historicidade" atraves
da ｡ ｰ ｲ ｯ ｰ ｲ ｩ ｡ ｾ ｡ ｯ de uma metMora do "Terceiro Mundo"; "0

Primeiro Mundo ... em uma reversaodialetica peculiar, comec;;a
a tocar alguns aspectos da experiencia terceiro-mundista...
Os Estados Unidos sao... 0 maior pais do terceiro mundo
pelo desemprego,pela baixa ｰ ｲ ｯ ､ ｵ ｾ ｡ ｯ Ｌ etc.'"

A ｮｯｾ｡ｯ de contingenciasocial e ｩｮ､･ｴ･ｲｭｩｮ｡ｾ｡ｯ de
Fanon,criadaa partir da perspectivade um entre-tempop6s-
colonial, nao i' uma ｣ ･ ｬ ･ ｢ ｲ ｡ ｾ ｡ ｯ da ｦ ｲ ｡ ｧ ｭ ･ ｮ ｴ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｌ da bricolage,
do pasticheou do "simulacro". E uma visao da ｣ ｯ ｮ ｴ ｲ ｡ ､ ｩ ｾ ｡ ｯ

social e da ､ ｩ ｦ ･ ｲ ･ ｮ ｾ ｡ cultural - como 0 ･ｳｰ｡ｾｯ disjuntivo da
modernidade- que i' bem ilustrada pelo fragmentode um
poemaqueele cita naspaginasfinais de "0 Fatoda Negrura":

Como a contradi<;ao entre os tra<;os

cria a harmonia do rosto

proclamamos a unicidade do sofrimento

e da revolta.
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II

o discursode ｲ ｡ ｾ ｡ que estoutentandodesenvolverexpoe
o problemada temporalidadeambivalenteda modernidade,
que e freqUentementenegligenciadonas ｴ ｲ ｡ ､ ｩ ｾ ｯ ･ ｳ mais
"espaciais"de algunsaspectosda teoria p6s-moderna.'Sob a
rubrica de "discursoda modernidade",nao pretendoreduzir
urn momenta hist6rico complexQ e diverso, com variadas
genealogiasnacionais e diferentes praticas insthucionais, a
uma pedrade toque singular- seja ela a "ideia" de Razao,
Historicismo, Progresso - para ｣ ｯ ｮ ｶ ･ ｮ ｈ ｾ ｮ ｣ ｩ ｡ critica da
teoria literaria p6s-moderna. Meu interesse na questao da
modernidadereside na importante discussaogeradapelo
trabalhode Habermas,Foucault,Lyotard e Lefort, entretantos
autros, que ocasionou urn discurso crHieo em torno da
modernidadehist6rica como estrutura epistemol6gica.'Em
poucaspalavras,a questaodo juizo etico e cultural, central
aos processosde ｦ ｯ ｲ ｭ ｡ ｾ ｡ ｯ do sujeito e de ｯ ｢ ｪ ･ ｴ ｩ ｦ ｩ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ do
sabersocial, e desafiadano seucerne"cognitivista". Habermas
a caracteriza como uma forma de autocompreensaoocidental
que encena urn reducionismo cognitivo na relac;ao do ser
humano com 0 mundo social:

Ontologicamente 0 muncio e reduzido a urn muncio de entida-
des como um todo (como a totalidade de objetos...); episte-
mologicamente, nossa ｲ ･ ｬ ｡ ｾ ｡ ｯ com essemuncio e reduzida
a capacidade de conhecer... estados de coisas... de maneira
propositiva-racionalj semanticamenteele e reduzido ao discurso
de afirmac;ao de fates no qual se usam sentenpsassert6rias6

(grifo meu).

Emboraisto possaseruma ｡ ｰ ｲ ･ ｳ ･ ｮ ｴ ｡ ｾ ｡ ｯ cruado problema,ela
sublinha0 fato de que0 desafioa tal consciencia"cognitivista"
desloca0 problemada verdadeou do sentidoda ｣ ｩ ｲ ｣ ｵ ｮ ｳ ｣ ｲ ｩ ｾ ｡ ｯ

disciplinar da epistemologia- 0 problema do referencial
como "objetividade" refletida naquelefamosotropo de Rorty,
o espelhoda natureza.0 resultadopoderiaserdescritofigu-
rativamente como uma preocupa<;ao nao simplesmente
com 0 reflexo no vidro - a ideia ou conceito em si - mas
comos enquadramentosdo sentidodo modocomosaorevelados
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no que Derrida chamoude "necessidadesuplementarde
urn parergon". Esta ea ､･ｳ｣ｲｩｾ｡ｯ performativa, viva, da escrita
de urn conceito au teoria, "uma relac;;:ao com a hist6ria de sua
escrita e tambem com a escrita de sua historia".7

Sefizermosuma ｡ ｶ ｡ ｬ ｩ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｌ aindaquesuperficial,daspers-
pectivas p6s-modernas mais influentes, descobriremos que
ha uma crescentenarrativizafao da questaoda etica social e
da ｦ ｯ ｲ ｭ ｡ ｾ ｡ ｯ do sUjeito. Sejanosprocedimentosconversacionais
enos"vocabularios fioais" de ironistas liberais como Richard
Rorty ou nas Ｂ ｦ ｩ ｣ ｾ Ｖ ･ ｳ morais" de Alisdair Macintyre, que sao
mitos de ｳ ｵ ｳ ｴ ･ ｮ ｴ ｡ ｾ ｡ ｯ "p6s-virtude"; seja nos petits nJcits e
frasesque permanecemap6s0 colapsodasgrandesnarrativas
da modernidadeem Lyotard ou na comunidadede fala, pro-
jetiva poremideal, quee resgatadano interior da modernidade
par Habermas em seuconceitode razao comunicativa, que e
expresso em sua 16gica au argumentac;;:ao pragmatica e em
uma compreensao "descentrada" do mundo: 0 que encontramos

em todosessesrelatossaopropostaspara0 quee considerado
um gestoessencialda modernidadeocidental,uma "etica da
autoconstrw;ao" - au, como Mladan Dolar convincentemente
descreve:

o que torna esta atitude tfpica da modernidade e a constante
reconstrw;ao e ｲ･ｩｮｶ･ｮｾ｡ｯ do eu... 0 sujeito e 0 presente ao
qual ele pertence nao tem estatuto objetivo; eles tem de ser
perpetuamente (re)construidos.8

Quero indagar se essaconstanciasincronica de ｲ ･ ｣ ｯ ｮ ｳ ｴ ｲ ｵ ｾ ｡ ｯ

e ｲ･ｩｮｶ･ｮｾ｡ｯ do sujeito nao assumeuma temporalidade cul-
tural que pode nao ser universalista em seu momento episte-
mol6gico de julgamento,mas pode,de fato, seretnocentrica
em sua ｣ ｯ ｮ ｳ ｴ ｲ ｵ ｾ ｡ ｯ da Ｂ ､ ｩ ｦ ･ ｲ ･ ｮ ｾ ｡ Ｂ cultural. E certamente
verdade,comoargumentaRobertYoung, que a Ｂｩｮｳ｣ｲｩｾ｡ｯ da
alteridadedentrodo eu podepermitir uma nova ｲ ･ ｬ ｡ ｾ ｡ ｯ com
a etica",9 mas sera que a isso necessariamentenao esta
vinculado 0 casomais geral propostopor Dolar, que "a cisao
persistente[do sujeitol e a ｣ｯｮ､ｩｾ｡ｯ da liberdade'"

Se assim e, como especificaremosas ｣ ｯ ｮ ､ ｩ ｾ ｯ ･ ｳ hist6ricas
e as ｣ ｯ ｮ ｦ ｩ ｧ ｵ ｲ ｡ ｾ Ｖ ･ ｳ te6ricas da "eisao" em ｳ ｩ ｴ ｵ ｡ ｾ Ｖ ･ ｳ polfticas
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de "nao-liberdade"- nas margenscoloniais e pos-coloniais
da modernidade?Estou ｣ ｯ ｮ ｾ ･ ｮ ｣ ｩ ､ ｯ de que e a agenciapos-
colonial catacreticade "apoderar-seda codifica,aode valor"
- como proposGayatri Spivak - que abre um entre-tempo
interruptor no mito "progressista"da modernidadee torna
possivela representa,aodo diasporicoe do pas-colonial.Mas
isto torna ainda mais crucial especificara temporalidadedis-
cursiva e hist6rica que interrompe 0 "presente" enunciativo

no qual as auto-inven,besda modernidadeacontecem,E e
esse"acontecer" da modernidade, essainsistente e incipiente
metifora espacial,na qual as rela,bessocialsda modernidade
sao concebidas,que introduz uma temporalidade do "sincro-

nico" na estrutura da "eisao" da modernidade. Eo essarepre-
senta,ao"sincronicae espacial"da diferen,acultural quedeve
ser retrabalhadacomo um arcaboufoparaa alteridadecultural
no interior da dialetica geral da duplica,aoque 0 pas-
modernismo propbe. De Dutra tnaneira acabareInos pOf nos
vermO$ encalhadosem meio aos "mapeamentos cognitivos"

do TerceiroMundo deJameson,quepodemfuncionarpara 0

Hotel Bonaventura em Los Angeles,mas que nos deixam meio
cegos em Gaza. 1O Ou se, como Terry Eagleton, nossu gosto e
mais "do Dutro mundo" que do Terceiro Mundo, ficaremos
pOlleD dispostosa levar em canta a hist6ria "real" do "outro"

- mulheres, estrangeiros, homossexuais,os nascidos na
Irlanda - com base em "certos estilos, valores, experiencias
de vida, a que se pode recorrer agora como uma forma de
critica polftica" ja que "a questaopolftica fundamentale a de
reivindicar 0 mesmo direito que tern os outros de tornar-se
aquilo que se quer ser, e nao assumiralguma identidade
pre-moldadaque e simplesmentereprimida",ll

Eparaestabelecerum signodopresente,da modernidade,
que nao seja 0 "agora" cia imediatidade transparente, e para
fundar uma forma de individua,aosocial em que 0 sentido
de comunidade nao seja baseadoem um tornar-se transcen-
dente,que quero indagaracercade uma contra-moderniclade:
o que e modernidade nessascondit;6es coloniais em que sua
imposi,aoe ela mesmaa nega,aoda liberdadehistorica, da
autonomia civica e cia escolha"etica" de remodelat;ao?
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III

Estou colocandoessasquestoesa partir do interior da
problemiticada modernidadedevido a urn deslocamentono
interior das ｴ ｲ ｡ ､ ｩ ｾ Ｖ ･ ｳ criticas contemporaneas da escrita
pos-colonial.Ji nao hi uma enfaseseparatistasignificativa
na simples ･ ｬ ｡ ｢ ｯ ｲ ｡ ｾ ｡ ｯ de uma ｴ ｲ ｡ ､ ｩ ｾ ｡ ｯ antiimperialista au
nacionalista negra "em si mesma". Existe uma tentativa de
interromper as discursos ocidentais da modernidade atraves
dessasnarrativas deslocadoras interrogativas do subalterno
au da pos-escravidaoe das perspectivascrftico-te6ricas que
elas engendram.Par exemplo, a leitura que HoustonBaker
faz da modernidadedo Renascimentodo Harlem elaboraes-
trategicamenteuma Ｂ ､ ･ ｦ ｯ ｲ ｭ ｡ ｾ ｡ ｯ da ､ ｯ ｭ ｩ ｮ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｂ Ｌ urn verna-
culismo, baseado na enunciat;:io do sujeito como "nunea urn
simples passar a ser, mas uma libertac;;:ao do ser possufdo",12
A revisao do modernismo ocidental, sugere ele, requer tanto
a investidura lingiHstica do sujeito como tambem uma pratica
da performancediasporicaque e metaforica. 0 projeto de
"cultura publica" que Carol Breckenridgee Arjun Appadurai
iniciaram concentra-se na disseminac;;:ao transnacional da
modernidadecultural. 0 que se torna de fato urgentepara
eles e que as ｬ ｯ ｣ ｡ ｬ ｩ ｺ ｡ ｾ ｯ ･ ｳ globais "simuItaneas" de tal
modernidadenao percama ｰ･ｲ｣･ｰｾ｡ｯ das ｬ ｯ ｣ ｵ ｾ ｯ ･ ｳ confli-
tuosas e contradit6rias dessaspra.ticas e produtos culturais
que acompanham0 "desenvolvimentodesigual" das trilhas
do capital internacionalau multinacional. Qualquerestudo
cultural transnacional deve "traduzir", a cada vez local e
especificamente,de forma a nao ser subjugadopelasnovas
tecnologiasglobais de transmissaoideologica e consumo
cultural.13 Paul Gilroy propoe uma forma de modernismo
populistaque compreendaa ｴｲ｡ｮｳｦｯｲｭ｡ｾ｡ｯ estelicae politi-
ca da filosofia e letras europeiaspar escritoresnegros,mas
quetambem"elaboreasformassecularese espirituaispopulares
- a musicae adanp- que Iidaramcom as ansiedadese as
dilemasenvolvidosemumarespostaaofluxo davidamoderna".14

o poder da ｴ ｲ ｡ ､ ｵ ｾ ｡ ｯ pos-colonialda modernidadereside
em sua estruturaperformativa, deformadora,que nao
apenasreavalia as conteudosde uma ｴ ｲ ｡ ､ ｩ ｾ ｡ ｯ cultural au
transpoevalores"trans-culturalmente". A heranpcultural da
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escravidaoau do colonialismoe postadianteda modernidade
nita para resolver suas diferenc;as hist6ricas em uma nOva
totalidade,nempararenunciara suas ｴ ｲ ｡ ､ ｩ ｾ ｯ ･ ｳ Ｎ Eparaintra-
duzir urn outro locus de inscric;ao e intervenc;ao, urn outro
lugar de ･ ｮ ｵ ｮ ｣ ｩ ｡ ｾ ｡ ｯ hibrido, "inadequado",atravesdaquela
dsaotemporal- au entre-tempo- que intraduzi (especi-
ficamente no Capitulo IX) para a ｳｩｧｮｩｦｩ｣｡ｾ｡ｯ da agencia
pas-colonial.As ､ｩｦ･ｲ･ｮｾ｡ｳ na cultura e no podersaoconsti-
tuidas atraves das condic;oessociais de enunciac;ao: a cesura
temporal, que Ii tambema mamentahistaricamentetransfar-
madar, em que urn ･ ｮ ｴ ｲ ･ Ｍ ･ ｳ ｰ ｡ ｾ ｯ se abre no inteIValo da
intelSubjetiva"realidadedos signas... destituidosde subjeti-
vidade" e a desenvolvimentohist6rico do sujeito na ordem
das simbolos sociais.15 Esta transvalorac;ao da estrutura
simbalicado signa cultural e absolutamentenecessariapara
que na ｲ ･ ｮ ｯ ｭ ･ ｡ ｾ ｡ ｯ da modernidadese de aquelepracesso
cia agendaativa cia traduc;ao - 0 momento de "construir urn
nomeparasi", queemergeatravesda"indecidibilidade... [em ｡ ｾ ｡ ｯ ｊ

em uma luta pelo nome proprio dentra de uma cena de
endividamento genea16gico",16 Sem essa reinscric;ao do
propriosigna- semuma ｴ ｲ ｡ ｮ ｳ ｦ ｯ ｲ ｭ ｡ ｾ ｡ ｯ do lugar de enunci-
afiio - ha a perigo de que as conteudosmimeticosde urn
discursoocultema fato de que as estruturashegemonicas do
podersejammantidasem uma ｰ ｯ ｳ ｩ ｾ ｡ ｯ de autoridadeatraves
de uma mudanfadevacabulariona ｰ ｯ ｳ ｩ ｾ ｡ ｯ de autoridade.Ha
por exemplourn parentescoentreasparadigmasnormativosda
antropologiacolonial e a discursocontemporaneodasagendas
de auxflio e desenvolvimento.A "transferenciade tecnologia"
nao resultou na transferencia de pacier au no deslocamento
de uma ｴ ｲ ｡ ､ ｩ ｾ ｡ ｯ neocolonialde controle politico atravesda
filantrapia - uma ｰ ｯ ｳ ｩ ｾ ｡ ｯ missionariabern conhecida.

Qual e aluta da ｴ ｲ ｡ ､ ｵ ｾ ｡ ｯ em nomeda modernidade?Como
nos aprapriamoscatacreticamenteda genealogiada moder-
nidade e a abrimos a ｴｲ｡､ｵｾ｡ｯ pas-colonial?0 "valor" da
modernidade nao esta localizado, a priori, no fato passivede
urn acontecimentoau ideia de umaepoca- do progresso,da
civilidade, da lei - mas tern de ser negociadona interiardo
poder "enunciativo" do discurso. 0 brilhantismodo relato
de ClaudeLefort sabrea geneseda ideologia nassociedades
modernas esta ern sugerir que a representa<;aa da regra, au
a discursoda generalidadeque simboliza a autoridade,
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e ambivalenteporquearrancadode sua ｯ ｰ ･ ｲ ｡ ｾ ｡ ｯ efetiva.17

a novo au 0 contemporaneoaparecem atraves do ata de
cisao cia modernidade como acontecimento e enunciac;ao, epoca
e cotidiano.A modernidadecomo signodo presenteemerge
nesseprocessode cisao, nesse lapso, que dii a priitica
cia vida cotidiana sua consistenciacomo contemporanea.E
porque0 presentetern 0 valor de urn "signo" que a moderni-
dade e iterativa, urn questionamentocontinuo das condic;oes
da existencia, tornando problemiitico seu pr6prio discurso
nao apenas "como ideias", mas como posic;ao e status do lo-
cus do enunciado social.

IV

"Nao e suficiente... seguir 0 fio teleol6gico que torna 0

progressopossivel; deve-se isolar, dentro da hist6ria Ida
modernidadel,urn acontecimentoque tera 0 valor de urn
signo."'8 Em sua leitura do Was ist Aufklarung? de Kant,
Foucaultsugereque 0 signoda modernidadee uma forma de
deciframento cujo valor cleve ser procurado em petits recits,
acontecimentosimperceptiveis, em signosaparentementesem
significado nem valor - vaziose excentricos- em aconteci-
mentas que sao exteriores aos "grandes acontecimentos" cia
hist6ria.

o signa cia hist6ria naD consiste em um3 essenciado
acontecimento em si, nem exc1usivamente na consciencia
imediata de seus agentes e atores, mas em sua forma
enquantoespetaculo- espetiiculoquesignifica por causado
distanciamento e deslocamentoentre 0 acontecimentoe seus
espectadores.A ｩｮ､･ｴ･ｲｭｩｮ｡ｾ｡ｯ da modernidade,onde
ocorre a luta da tradw;ao, nao se da simplesmenteem torno
das ideias de progressoou verdade.A modernidade,propo-
nho, tern a ver com a constrw;;ao hist6rica de uma ｰ ｯ ｳ ｩ ｾ ｡ ｯ

especificade ･ ｮ ｵ ｮ ｣ ｩ ｡ ｾ ｡ ｯ e ｩｮｴ･ｲｰ･ｬ｡ｾ｡ｯ hist6rica.Ela privile-
gia os que "dao testemunho", os que sao "sujeitados", ou, no
sentido fanoniano com 0 qual comecei, historicamente
deslocados.Ela Ihes dii uma ｰ ｯ ｳ ｩ ｾ ｡ ｯ representativaatraves
da distancia espacial,ou do entre-tempoentre 0 Grande
Acontecimento e sua ｣ ｩ ｲ ｣ ｵ ｬ ｡ ｾ ｡ ｯ como signo hist6rico do
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"povo" ou de uma "epoca", que constitui a memoria e a moral
do acontecimento enquantonarrativa, uma pretensao a urn
sentido comunitario cultural, uma forma de identifica,ao
social e psiquica.A manifesta,aodiscursivada modernidade
- sua estrutura de autoridacle - descentra 0 Grande
Acontecimentoe fala a partir daquelemomentode "imper-
ceptibilidade",0 espa,osuplementar"exterior" ou estranha-
mente lateral (abseits).

Par meio de Kant, Foucault rastreia "a ontologia do
presente" ate 0 acontecimentoexemplar da Revolu\=ao Fran-
cesae e la que ele encenaseusigno da modernidade.Mas e
a dimensaoespacialda "distancia"- a distanciaperspectica
a partir da qual sev{i a espetaculo- que instalauma homo-
geneidadecultural no signada modernidade.Foucaultintro-
duz uma perspectiva eurocentrica no tnomento em que a
modernidadeinstalauma "disposi,aomoral na humanidade".
a eurocentrismoda teoria da diferen,acultural de Foucault
revela-se em sua insistente espacializa\=ao do tempo da
modernidade.Mesmo evitando os problemasdo sujeito
soberano e da causalidade linear, ele ainda assim se torna
vitima da ideia do "cultural" comoforma,aosocial cuja dupli-
cidade discursiva - a dialerica transcendental e empfrica -
esta contida em urn enquaclramento temporal que torna as
diferen\=as repetitivamente "contemporaneas", regimes do
sentido-enquanto-sincronico.E um tipo de "contraditoriedade"
cultural que semprepressupoeum espa<;amentocorrelativo.
a distanciamentoespacialde Foucaultconfirma 0 signo da
modernidadeem 1789 em uma temporalidade"correlativa",
sobreposta.0 progressoune os tres momentosdo signo como:

um signum rememorativum,pois revela aquela disposil;;:ao [do
progressol que esteve presente desde 0 infcio; e um signum
demonstrativumporque demonstra a efid.cia presente dessa
disposic;;:ao; e e tambem signum prognosticum pois, embora a
ｒ･ｶｯｬｵｾ｡ｯ possa ter certos resultados questionaveis, nao se
pode esquecera ､ｩｳｰｯｳｩｾ｡ｯ [da modernidadel que e revelada
atraves dela.1'.l

E se os efeitos de "certos resultadosquestionaveis"da
Revolu\=ao criarem uma disjun\=ao entre 0 signum demonstra-
tivum e 0 signumprognosticum?E se no espa,ogeopolitico
da colonia, genealogicamente(no sentido foucaultianoJ
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relacionadacom a metr6pole ocidental, 0 simbolo da
Revolu<;;:ao for parcialmente visivel como uma promessaines-
quecivel, atormentadora- uma pedagogiados valoresda
modernidade- enquantoa "eficicia presente"do signada
vida cotidiana- sua performatividadepolitica - repete0

racismo aristocratico arcaico do ancien regime?

As ｬｩｭｩｴ｡ｾｯ･ｳ etnocentricasdo signo espacialda moderni-
dade de Foucault tornam-se imediatamente visiveis se nos
postarmos,no perfodo imediatamente p6s-revolucionario, em
SanDomingo com osJacobinosNegros,em vez de em Paris.
E se a "distancia" que constitui 0 significado da ｒ ･ ｶ ｯ ｬ ｵ ｾ ｡ ｯ

como signo, 0 lapso de signijicarcio entre acontecimentoe
･ｮｵｮ｣ｩ｡ｾ｡ｯＬ se estendernao pela ｐ ｲ ｡ ｾ ｡ da Bastilha ou pela
Rue desBlancs-Monteaux,masseexpandirna diferenptem-
poraldo ･ ｳ ｰ ｡ ｾ ｯ colonial?E seouvissemosa Ｂ､ｩｳｰｯｳｩｾ｡ｯ moral
da humanidade"pronunciadaparToussaintL'Ouverturepara
quem, como C. 1. R. Jamesevoca de modo tao vivido, os
signosda modernidade,"liberdade,igualdade,fraternidade...
o que a ｒ･ｶｯｬｵｾ｡ｯ Francesasignificava,estavamperpetua-
mente em seus labios, em sua correspondencia, em suas
conversasparticulares"?20 Como entender a Figura de Toussaint
- JamesinvocaFedra,Ahab, Hamlet- no momentoem que
ele captaa tragica ｬ ｩ ｾ ｡ ｯ de que a ､ｩｳｰｯｳｩｾ｡ｯ moral, moderna,
da humanidade,veneradano signo da ｒ ･ ｶ ｯ ｬ ｵ ｾ ｡ ｯ Ｌ apenas
alimenta 0 fator racial arcaico na sociedadeescravagista?0
que aprendemosdaquela conscienciacindida, daquela
､ ｩ ｳ ｪ ｵ ｮ ｾ ｡ ｯ "colonial" dos tempos modernose das hist6rias
de colonia e escravidao,em que a ｲ･ｩｮｶ･ｮｾ｡ｯ do eu e a ree-
ｬ ｡ ｢ ｯ ｲ ｡ ｾ ｡ ｯ do social estaoliteralmente fora dos eixos?

Estassaoas questoesda ｴ ｲ ｡ ､ ｵ ｾ ｡ ｯ catacreticae p6s-colonial
da modernidade.Elas nos forpm a introduzir a questaoda
agenciasubalternana questaoda modernidade:0 que e esse
"agora" da modernidade?Quemdefine essepresentea partir
do qual falamos?Isto leva a uma questaoaindamais desafia-
dora: 0 quee0 desejodessademandarepetidade moderni-
ｺ ｡ ｾ ｡ ｯ ＿ Porqueele insiste, tilo compulsivamente,emsuareali-
dadecontemporanea,sua dimensiloespacial,sua distancia
espectadora?0 que aconteceao signo da modernidade
naqueleslugaresrepressivoscomo SanDomingo,onde0 pro-
gressoe algo (sobre)que se ouve e nao se "ve", e que ele
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revela0 problemado momentodisjuntivo em queeproferido:
o ･ｳｰ｡ｾｯ que permite emergir uma contra-modernidade
p6s-colonial. Isto porque 0 discursoda modernidadee sig-
nificadoa partir do entre-tempo,ou cesuratemporal,que emer-
ge na tensaoentre 0 memoravel acontecimento da modernidade
como simbolo da continuidadedo progressoe a temporali-
dade interruptorado signa do presente,a contingenciados
temposmodernosque Habermastao bern descreveucomo
seus Ｂ ｡ ｶ ｡ ｮ ｾ ｯ ｳ tateantese encontros chocantes".2\

Nesse"tempo" de ｲ ･ ｰ ･ ｴ ｩ ｾ ｡ ｯ circula uma tensaocontingen-
te no interior da modernidade:uma tensaoentrea pedagogia
dos simbolos do progresso,do historicismo, da moderniza-
ｾ ｡ ｯ Ｌ do tempo vazio homogeneo, 0 narcisismo da cultura or-
ganica,a buscaonanistapelasorigensda ｲ ｡ ｾ ｡ Ｌ e 0 que cha-
marei de "signo do presente":a performatividadeda pratica
discursiva, as recitsdo cotidiano, a repetir;ao do empirica, a
etica da ｡ ｵ ｴ ｯ Ｍ ･ ｮ ｣ ･ ｮ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｌ as signos iterativos que marcam as
passagensnao-sincronicas do tempo nos arquivos do "novo".
Este e 0 ･ｳｰ｡ｾｯ em que a questaoda modernidadeemerge
comoumaforma de interroga,iio: a que ｰ ･ ｲ ｴ ･ ｮ ｾ ｯ eu neste
presente?Em que tefrnos identifieo-me com 0 "nos", a domi-
nio intersubjetivoda sociedade?Este processonao pode ser
representadona ｲ ･ ｬ ｡ ｾ ｡ ｯ binaria entre arcaismo/modernidade,
interior/exterior, passado/presente,porque essasquestoes
bloqueiam0 impulso paraa frente ou a teleologiada moder-
nidade.Elas sugeremque 0 que se Ie como "futuridade" do
moderno, seu progresso inelutavel, suas hierarquias cultu-
rais, pode ser urn "excesso", uma alteridade perturbadora,
urn processode ｭ ｡ ｲ ｧ ｩ ｮ ｡ ｬ ｩ ｺ ｡ ｾ ｡ ｯ dos simbolosda modernidade.

o entre-temponaoeuma ｣ ｩ ｲ ｣ ｵ ｬ ｡ ｾ ｡ ｯ de nulidade,0 eterno
deslizamentodo significanteou a anarquiate6ricada aporia.
E urn conceito que nao entra em conluia com as modas cor-
rentesde ｲ ･ ｩ ｶ ｩ ｮ ､ ｩ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ da heterogeneidadedassemprecres-
centes"causas",multiplicidadesde ｰ ｯ ｳ ｩ ｾ ｯ ･ ｳ do sUjeito, infi-
nitos estoquesde "especificidades" I ulocalidades", "territorios"
subversivos.0 problemada ｡ ｲ ｴ ｩ ｣ ｵ ｬ ｡ ｾ ｡ ｯ da diferenpcultural
naoe0 problemado pluralismopragmatistasemamanasOll

a "diversidade"dos muitos; e0 problemado nao-um,0 sinal
de ｳ ｵ ｢ ｴ ｲ ｡ ｾ ｡ ｯ na origem e ｲ･ｰ･ｴｩｾ｡ｯ dos signos culturais em
uma ､ ｵ ｰ ｩ ｩ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ quenaoseranegadacomosimilitude. 0 que
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ha na modernidadealem da modernidade e esse"corte" de
ｳ ｩ ｧ ｮ ｩ ｦ ｩ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ ou intervalo temporal:ele seccionaa ｮｯｾ｡ｯ plena
de Cultura esplendidamenterefletida no espelhoda natureza
humana;da mesmaforma, ele detema ｳｩｧｮｩｦｩ｣｡ｾ｡ｯ infinita
da diferenp. 0 processoque descrevi como 0 signa do
presente- no interior da modernidade- rasurae questiona
aquelasformas etnocentricasde modernidadecultural que
"contemporizam"a ､ｩｦ･ｲ･ｮｾ｡ cultural: ele se opoe tanto
ao pluralismo cultural com seu igualitarismo espurio
- culturasdiferentesem um mesmotempo("Os Magicosda
Terra", Centro Pompidou,Paris, 1989)- quantaao relativismo
cultural - diferentestemporalidadesculturais no mesmo
･ ｳ ｰ ｡ ｾ ｯ "universal" ("0 Espetaculodo Primitivismo", MOMA,
Nova Iorque, 1984).

v

Essa cesura na narrativa da modernidade revela algo
daquilo que Certeaudescreveucomo 0 nao-lugarde onde
parte toda ｯ ｰ ･ ｲ ｡ ｾ ｡ ｯ historiografica, 0 lapso com que todas
as hist6rias devemsedefrontar para elaborarem urn ｣ｯｭ･ｾｯＮＲＲ

Para a emergenciada modernidade - como uma ideologia
do comero, a modernidadecomo 0 novo - 0 molde desse
"nao-lugar" se torna 0 ･ｳｰ｡ｾｯ colonial. Ele significa isto de
maneiradupla. 0 ･ｳｰ｡ｾｯ colonial e a terra incognitaou terra
nulla, a terra vazia au deserta cuja hist6ria tern de ser come-
ｾ ｡ ､ ｡ Ｌ cujos arquivosdevemser preenchidos,cujo progresso
futuro deve ser asseguradona modernidade.Mas 0 ･ｳｰ｡ｾｯ

colonial tambemrepresenta0 tempo despoticodo Oriente,
quese tornaum grandeproblemaparaa ､･ｦｩｮｩｾ｡ｯ da moder-
nidadee sua ｩ ｮ ｳ ｣ ｲ ｩ ｾ ｡ ｯ da hist6ria do colonizadoa partir da
perspectivado Ocidente.0 tempodesp6tico,comoAlthusser
descreveude modobrilhante,e 0 Ｂ･ｳｰ｡ｾｯ semlugares,0 tempo
sem ､ ｵ ｲ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｂ Ｎ Ｒ Ｓ NaquelaFiguraduplaque rondava0 momenta
do iluminismo em sua ｲ ･ ｬ ｡ ｾ ｡ ｯ com a alteridadedo Outro,
pode-sever a ｦｯｲｭ｡ｾ｡ｯ hist6ricado entre-tempoda modernidade.
E antesquesediga queessepresentedisjuntivo da modernidade
e umamera ｡ ｢ ｳ ｴ ｲ ｡ ｾ ｡ ｯ te6ricaminha,deixem-melembrar-lhes
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que uma cesura semelhante, de significayao, ocorre no
interior da ｩ ｮ ｶ ･ ｮ ｾ ｡ ｯ do progressono "longo seculodezenove
imperialista". Em torno da metade do seculo, questoesque
dizem respeitoa "origem das ｲ ｡ ｾ ｡ ｳ Ｂ fornecerama modernidade
uma ontologia de seu presentee uma ｪ ｵ ｳ ｴ ｩ ｦ ｩ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ da hierar-
quia cultural no Ocidente e no Oriente. Na estruturado
discurso, no entanto, havia uma ambivalencia recorrente entre
a nOyao organica, desenvolvimentista, de "indigenismo"
cultural e racial como ｪ ｵ ｳ ｴ ｩ ｦ ｩ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ da supremacia, e a ｮｯｾ｡ｯ de
･ ｶ ｯ ｬ ｵ ｾ ｡ ｯ como ｴ ｲ ｡ ｮ ｳ ｩ ｾ ｡ ｯ cultural abrupta,progressodes-
continuo, erupr;ao peri6dica de tribos invasoras vindas de
algum ponto misteriosoda Asia, comogarantiado progresso.24

Os "subalternos e ex-escravos" que agoram se apoderam
do acontecimentoespetacularda modernidade,fazem-noem
um gesto catacretico de reinscriyao cia "cesura" da moderni-
dade e ｵｴｩｬｩｺ｡ｾ｡ｯ destapara transformar0 locus do pensa-
mento e da escrita em sua critica p6s-colonial. Reparem na
nomeayao ironica, as repetiyoes interrogativas, dos pr6prios
termos criticos: a "vernaculismo" negro repete 0 termo menor
usado para designara linguagem do nativo e do escravo
domestico para tornar dem6ticas as narrativas lnaiores do
progresso. 0 "expressivismo" negro reverte a afetividade
estereotipadae a sensualidadedo estere6tipopara sugerir
que "as racionalidadessao produzidas infinitamente" no
modernismo populista.25 A expressao"nova etnia" e usada
por Stuart Hall no contexto negro britanico para criar urn
discursoda diferenpcultural que marcaa etnia como a luta
contra a "fixayao" etnicista e afavor de urn discurso mais amplo
das minorias que represente sexualidade e classe. A visao
geneal6gico-materialistade raya e opressao afro-americana
de Cornel West e, escreveele, "ao mesmo tempo continua e
descontinua em relayao a tradiyao marxista", e igualmente
contingente em relar;ao a Nietzschee ｆｯｵ｣｡ｵｬｴＮｾＶ Mais recen-
temente, ele construiu uma tradiyao pragmatica profetica a
partir de William James,Niebuhr e Du Bois, sugerindoque
"e passivel ser urn pragmatista profetica e pertencer a
diferentes movimentos polfticas, por exempla, feminista,
negro, chicano,socialista,liberal de esquerda"."0 historiador
indiano Gyan Prakash, em urn ensaio sabre as hist6rias
p6s-arientalistas do Terceiro Mundo, afirma que:
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e diffcil deixar de lado 0 fato de que... as vozes do terceiro
mundo... falam no interior de discursos familiares ao "Ociden-
te" e a eles se dirigem ... 0 Terceiro Mundo, longe de estar
confinado ao ･ ｳ ｰ ｡ ｾ ｯ que Ihe roi determinado, penetrou 0 san-
tuario intima do "Primeiro Mundo" ao passar por sua "terceiro-
mundizar;ao" - inspirando, incitando e associando-seaos
outros subordinados do Primeiro Mundo ... para se Iigar as
vozes das minorias.28

A ｩｮｴ･ｲｶ･ｮｾ｡ｯ da critica pas-colonialou negra tem por
objetivo transformaras ｣ ｯ ｮ ､ ｩ ｾ Ｖ ･ ｳ de ･ ｮ ｵ ｮ ｣ ｩ ｡ ｾ ｡ ｯ no nivel do
signa - no qual se constitui a don11oio intersubjetivo - e
nao simplesmenteestabelecernovos simbolosde identidade,
novas "imagens positivas" que alimentam uma "politica de
identidade"nao-reflexiva.a desafioa modernidadeestaem
redefinir a ｲ･ｬ｡ｾ｡ｯ de ｳ ｩ ｧ ｮ ｩ ｦ ｩ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ com um "presente"disjun-
tiva: encenando0 passadocomo s(mbolo,mito, memoria, his-
toria, 0 ancestral - mas urn passadocujo valor iterativo como
signa reinscreveas Ｂ ｬ ｩ ｾ Ｖ ･ ｳ do passado"na propria textuali-
dadedo presente,que determinatanto a ｩ､･ｮｴｩｦｩ｣｡ｾ｡ｯ com a
modernidadequanta0 questionamentodesta:0 quee 0 "nos"
que define a prerrogativado meu presente'A possibilidade
de incitar tradw;oes culturais par entre discursos minoritarios
surge devido ao presentedisjuntivo da modernidade.Este
asseguraque 0 que parece0 "mesmo" entre culturas enegociado
no entre-tempo do "signo" que constitui 0 dominio intersub-
jetivo, social. Por serde fato aquelelapsoa propriaestrutura
da ､ ｩ ｦ ･ ｲ ･ ｮ ｾ ｡ e da cisao dentrodo discursoda modernidade,
transformando-o em urn processoperformativo, cada repetic;ao
do signo da modernidadee diferente, especificaem suas
condic;oeshist6ricas e culturais de enunciac;ao.

Este processoemais evidente na obra daquelesescritores
"pas-modernos"que,ao levar os paradoxosda modernidade
ate seuslimites, revelam as margens do Ocidente.29 Da pers-
pectivapas-colonialso podemospresumiruma ｲ ･ ｬ ｡ ｾ ｡ ｯ disjuntiva
e deslocadacom essasobras; nao podemosaceita-lasate
que as tenhamossubmetidoa um processode defasagem
[lagging]: tanto no senticlo temporalda agenciapas-colonial,
com a qual 0 leitor ja esta,a estaaltura, (super)familiarizado,
quanta no sentido espacial, mais obscuro, de acordo com 0

qual nos primeiros tempos da colonizac;ao de assentamento,
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ser defasado[lagged] era ser transportadoas colonias para
cumprir pena!

Na introdu<;:ao de Foucault a Hist6ria da Sexualidade,0
racismo emerge no seculo dezenove na forma de uma retro-
versaohist6rica que Foucaultfinalmente recusa.Na mudanp
de poder "moderna" da politica jurfdica da morte para a
biopolitica da vida, a rap produzuma temporalidadehist6-
rica de interferencia,de ｳ ｯ ｢ ｲ ･ ｰ ｯ ｳ ｩ ｾ ｡ ｯ Ｌ e 0 deslocamentoda
sexualidade.A grandeironia hist6ricada modernidadee, para
Foucault,que 0 exterminio hitlerista dos judeusfoi levado a
cabo em nome dos signosarcaicos, pre-modernos, de rac;a e
sangue- da ･ ｸ ｡ ｬ ｴ ｡ ｾ ｡ ｯ onirica do sangue,da morte, da pele
- e nao atravesda politica da sexualidade.a que e profun-
damentereveladore a cumplicidadede Foucaultcom a l6gi-
ca do "contemporaneo"dentroda modernidadeocidental.Ao
caracterizar a "simb6lica do sangue" como sendo retroversa,
Foucault recusa0 entre-tempoda rap como signo de dife-
ｲ ･ ｮ ｾ ｡ cultural e seu modo de ｲ ･ ｰ ･ ｴ ｩ ｾ ｡ ｯ Ｎ

A ､ｩｳｪｵｮｾ｡ｯ temporal que a "moderna" questaoda rap
introduziria no discurso do poder disciplinar e pastoral e
desautorizadadevido a crftica espacialde Foucault: "deve-
mos conceptualizara ､ｩｳｴｲｩ｢ｵｩｾ｡ｯ da sexualidadecom base
nas tecnicasde poderque sao contempordneasa ela" Cgrifo
meu).30Por mais subversivo que 0 "sangue" e a rac;a passaro
ser, eles nao passaro em ultima analise de uma "retroversao
hist6rica". Em outro lugar, Foucaultliga diretamentea "racio-
nalidadebombastica" do darwinismo social a ideologia na-
zista, ignorando inteiramente as sociedadescoloniais que
serviram de campo de prova para as discursos administrati-
vas do darwinismo social durante todo 0 seculodezenovee
inkio do seculovinteY

Se Foucaultnormaliza 0 signo defasado,"retroverso",da
ras;:a, Benedict Anderson caloca as sonhos ('modernos" do
racismo completamente"fora da hist6ria". Para Foucault, a
rac;a e 0 sangueinterferem com a sexualidademoderna. Para
Anderson, a racismo tern suasorigens em antigas ideologias
de classeque pertencema "pre-hist6ria" aristocraticada
nac;;ao moderna. A rac;;a representa urn momento arcaico,
a-hist6rico,exterior a"modernidade"da comunidadeimagi-
nada: "0 nacionalismo pensaem destinoshist6ricos enquanto
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a racismo sonhacom contaminas;:5eseternas... fora da hist6ria" .32

A ｮｯｾ｡ｯ espacialde Foucaultda contemporaneidadeconcei-
tual do poder-como-sexualidadeimpede sua visao da
estruturadupla e sobredeterminadada rap e da sexualidade
que possui uma longa hist6ria no peuplement(polftica de
assentamento)das sociedadescoloniais; para Anderson a
anomalia "moderna" do racismo encontra sua modularidade
hist6rica e seu roteiro fantasmatico no espas;:ocolonial, que e
uma tentativatardia e hibrida de "fundir a ｬ･ｧｩｴｩｭ｡ｾ｡ｯ dinas-
tica e a comunidade nacional... de escorar os basti5esaristo-
craricos domesticos".33

o racismo dos imperios coloniais e, portanto, parte de
uma encenas;:aoarcaica, urn texto-sonho de uma forma de
retroversao hist6rica que "parecia confirmar sobre um palco
global e modernoantigas｣ ｯ ｮ ｣ ･ ｰ ｾ Ｖ ･ ｳ de podere privilegio"."
o que poderiater sidoumamaneirade compreenderos limites
das ideias imperialistas ocidentaisde progressodentro da
genealogiade uma "metr6polecolonial" - uma ｨ ｩ ｢ ｲ ｩ ､ ｩ ｺ ｡ ｾ ｡ ｯ

da ｮ ｡ ｾ ｡ ｯ ocidental- e rapidamenterecusadona linguagem
da opera boujJecomo urn tableau vivant repugnantemente
divertido do "gentil-homem burgues[colonial] declamando
poesia contra urn pano de fundo de mans6es･ ｳ ｰ ｡ ｾ ｯ ｳ ｡ ｳ e
jardinscobertosde mimosase bougainvilles"."Enesse"amal-
gama"do lugar colonial, contraditoriamenteao mesmotempo
"dinastico e nacional", que a modernidadeda sociedade
nacionalocidentale confrontadapor seuduplo colonial. Esse
momento de ､ ｩ ｳ ｪ ｵ ｮ ｾ ｡ ｯ temporal, que seria crucial para se
compreendera hist6ria colonial do racismo metropolitano
contemporaneono Ocidente,e colocado"fora da hist6ria".
Ele e obscurecidopela ｡ ､ ｯ ｾ ｡ ｯ por Andersonde "uma simul-
taneidade que atravessa0 tempo vazio homogeneo" como a
narrativa modal da comunidadeimaginada.E este tipo de
evasao,penso,que faz ParthaChatterjee,0 estudiosoindiano
do "subalterno",observar,a partir de uma perspectivadife-
rente, que Anderson "arremata sua discussaocom urn
determinismo socio16gico... sem perceber as voltas e as
reviravoltas, as possibilidades suprimidas, as contradis;:5es
ainda nao resolvidas" .36

Essesrelatosda modernidadedo podere da comunidade
nacional tornam-se estranhamentesintomaticos no momento
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em que eriam uma ret6rica da "retroversao" para a emergencia
do racismo. Ao colocar as representapSes da rac;a "de fora"
da modernidade,no espa,oda retroversaohistorica,Foucault
reforc;a seu "espac;amento correlativo"j ao relegar a fantasia
social do racismo a urn devaneio arcaico, Anderson universa-
liza ainda mais seu tempo vazio homogeneo do imaginario
social "moderno". Oculta na narrativa de recusa da retrover-
sao historica e seu arcaismo esta uma ideia de entre-tempo
quedeslocaa analiticaespacialda modernidadede Foucaulte
a temporalidadehomogeneada na<;:aomodernade Anderson.
Para separar uma da outra temos de ver como elas formam
uma fronteira dupla, urn tanto parecida com a intervenc;ao
e capturageral da historia da modernidade que tem sido
buscadapor criticos pos-coloniais.

A retroversao e a duplicac;ao arcaica, atribufdas aos "con-
teudos" ideol6gicos do racismo, nao permanecem no nfvel
ideacionalou pedagogicodo discurso.Sua inscri,aode uma
estrutura de retroac;ao retorna para desestabilizar a fun<;ao
enunciativa desse discurso e para produzir um "valor" dife-
rente do signo e tempoda ra,a e da modernidade.No nivel
do conteudo, 0 arcaismo e a fantasia do racismo estao repre-
sentados como "a-historicos", exteriores ao mito pragressista
da modernidade. Esta e uma tentativa, diria eu, de universa-
lizar a fantasiaespacialdas comunidadesculturaismodernas
como vivendo sua hist6ria "contemporaneamente", no "tempo
vazio homogeneo" do Povo-coma-Urn que finalmente priva
as minarias daqueles espa<;os marginais, liminares, a partir
dos quaisele pode intervir nos mitosunificadorese totaliza-
doresda cultura nacional.

No entanto,cadavez que tal homogeneidadede identifi-
ca,aocultural se estabelece,h:i uma visivel perturba,aoda
temporalidadena escritada modernidade.ParaFoucaultea
eonsciencia de que a retroversao da ra<;a ou sangue ronda e
duplica a analitica contemporaneado podere da sexualidade
e pode subverte-Ia:podemosprecisar pensaros poderes
disciplinaresda rap como sexualidadeem uma forma,ao
cultural hibrida que a logica do contemporaneode Foucault
nao abarcara. Anderson vai lnais adiante ao reconhecer que
o racisrno colonial introduz urn amalgama desajeitado, urna
estranha "sutura" hist6rica, na narrativa da modernidade
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da ｮ｡ｾ｡ｯＮ 0 arcaismo do racismo colonial, como forma de
significa,aocultural (ao inves de simplesmenteurn conteudo
ideoI6gico), poe novamenteem a,aonada menosdo que a
"cena primaria" da nac;ao ocidental moderna, isto e, a transi-
,ao hist6rica problematicaentre sociedadesdinasticas,de
linhagem,e comunidadesseculareshomogeneashorizontais.
o que Andersondenominaa "atemporalidade"do racismo,
sua localiza,ao"fora da hist6ria", e de fato aquelaforma de
entre-tempo, urn modo de ｲ ･ ｰ ･ ｴ ｩ ｾ ｡ ｯ e ｲ･ｩｮｳ｣ｲｩｾ｡ｯＬ que ence-
na a temporalidadehist6ricaambivalentedasculturasnacio-
nais modernas- a coexistenciaaporetica,dentro da hist6ria
cultural da comunidadeimaginadamoderna,tanto dastradi-
c;6es "medievais" dinasticas, hierarquicas, prefigurativas (0

passado),quantado tempo transversalda modernidade(0

presente),secular, homogeneoe sincr6nico. Anderson resiste
a uma leitura da nac;ao moderna que sugere- em urn entre-
tempoiterativo - que 0 hibrldismodo espa,ocolonial pode
ofereceruma problematicapertinentedentroda qual sepode
escrever a hist6ria das ｦ ｯ ｲ ｭ ｡ ｾ Ｖ ･ ｳ nacionais "p6s-modernas"
do Ocidente.

Aceitar esta perspectiva significaria que vemos 0 "racismo"
nao apenascomo urn remanescentede ｣ ｯ ｮ ｣ ･ ｰ ｾ Ｖ ･ ｳ arcaicas
da arlstocracia,mas tambemcomo partedas tradi,oeshist6-
ricas do humanismo cfvico e liberal que criam matrizes
ideol6gicasde aspira,aonacional, em conjunto com seus
conceitosde "urn povo" e sua comunidade imaginada. Esse
privilegio dado a ambivalencianos imaginarios sociais da
nacionalidade[nationnessle suasformas de afilia,ao coletiva
permitiriam-nos compreendera tensaocoeva,frequentemente
incomensuravel,entre a influencia das varias ｩ ､ ･ ｮ ｴ ｩ ｦ ｩ ｣ ｡ ｾ Ｖ ･ ｳ

"etnicistas" tradicionais que coexistem com as aspiravoes
seculares, modernizantes, contemporaneas. 0 "presente"
enunciativo da modernidadeque proponho forneceria urn
espa,opolftico para a articula,ao e negocia,aodessas
identidadessociais culturalmentehibridas. As questoes
de diferen,acultural naoseriamdeixadasde lado- com urn
racismomal disfar,ado- como instintos"tribais" atavicosque
afligem os cat6licosirlandesesem Belfastou os "fundamentalistas
mul,umanos"em Bradford. E precisamenteessesmomentos
transicionais, irresolvidos, no interior do presente disjuntivo
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da modernidadeque saoentaoprojetadosem urn tempode
retroversao hist6rica au urn lugar inassimilavel exterior ahist6ria.

A hist6ria dos sonhosantigos da modernidadepode ser
encontradana escrita do momentacolonial e pas-colonial.
Ao resistir as tentativas de normalizar 0 momenta colonial
defasado,podemosofereeel' para a pas-modernidadeuma
genealogiaque e pelo menostao importantequantoa hista-
ria "aporetica" do Sublime ou 0 pesadeloda racionalidacle
em Auschwitz. Isto porqueos textoscoloniaise pas-coloniais
nao contamsimplesmentea histaria modernado "desenvol-
vimento desigual" au evocam mem6rias do subdesen-
volvimento. Venho tentanclo sugerir que eles oferecern a
modernidacleurn momentomodularcle enuncia<;iio: 0 locus
e a ｬｯ｣ｵｾ｡ｯ de culturas presasnas temporalicladestransicio-
nais e disjuntivasda moderniclade.0 que esta na moderni-
dacle mais que a moclernidaclee 0 ｴ･ｭｰｯＭ･ｳｰ｡ｾｯ clisjuntivo
"pas-colonial" que faz sentiI' sua ｰ ｲ ･ ｳ ･ ｮ ｾ ｡ no nivel da
enunciariio. Ele figura, em uma poclerosainstanciaficcional
contemporanea, como a margem contingente entre a momenta
incleterminacloclo "nao-Ia" cle Toni Morrison - urn ･ ｳ ｰ ｡ ｾ ｯ

"negro" que ela clistingue do senticlo ocidental de tradi,ao
sincronica - que se transforma entao na "primeira badalada"
da remem6ria escrava, 0 tempodo sentido de comunidade e
a narrativade uma histariade escraviclao(vel' p.266parauma
discussaodessaquestao).Esta ｴ ｲ ｡ ､ ｵ ｾ ｡ ｯ do significado clo
tempo em discurso clo ･ｳｰ｡ｾｯ［ esta captura catacreticada
"cesura"cle ｳｩｧｮｩｦｩ｣｡ｾ｡ｯ cia ｰｲ･ｳ･ｮｾ｡ e do presenteda moclerni-
clade; estainsistenciano fato de que 0 poclerdeveserpensaclo
no hibriclismo cle ｲ｡ｾ｡ e sexualidacle,cle que a ｮ｡ｾ｡ｯ deve
ser reconcebida liminarmente como 0 dinastico-no-democratico,
a ､ｩｦ･ｲ･ｮｾ｡ cle ｲ｡ｾ｡ duplicando e cindindo a teleologia cia
conscienciade classe:eatraves dessesquestionamentositera-
tivos e iniciar6eshist6ricasque 0 local cultural cia moderni-
dadese transferepara 0 lugar pas-colonial.

VI

Tentei, portanto, delinear urn presente "enunciativo" p6s-
colonial que vai alem da leitura feita pol' Foucaultcia tarefa
da moclerniclaclecomofomecedoracle umaontologiaclo presente.
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Tentei abrir, mais uma vez, a ･ｳｰ｡ｾｯ cultural na ､ ｵ ｰ ｬ ｩ ｣ ｡ ｾ ｩ ｬ ｯ

temporal de signa e simbolo que descrevi no Capitulo IX
(p. 267-269): desdea badaladado signa que estabelecea
mundo intersubjetivoda verdade"privada de subjetividade",
voltandoa redescobertado momentade agenciae individu-
｡ ｾ ｩ ｬ ｯ no imaginarlosocial da ordemdos simboloshistaricos.
Tentei mostraruma forma de escritada ､ ｩ ｦ ･ ｲ ･ ｮ ｾ ｡ cultural em
meio amodernidadequee incompativelcom fronteirasbinarias
- seja entre passadoe presente, interior e exterior, sujeito e
objeto, significante e significado. Esse tempo-espacialda
diferenp cultural - com sua genealogiapas-colonial-
rasuraa "cultura do sensacomum" ocidentalque Derrida tilo
bemdescrevecomo a Ｂｯｮｴｯｬｯｧｩｺ｡ｾｩｬｯ do limite entreexterior
e interior, entre 0 biofisico e a psfquico" .37 Em seu ensaio "A
Mente Nilo-Colonizada: a India Pas-Coloniale a Oriente",
Ashis Nandy ofereceum exemplomals descritivode uma In-
dia pas-colonial que nao enem moderna nem anti-moderna,
e siro nao-moderna. 0 resultado disso para as "antonimos
modernos"da ､ ｩ ｦ ･ ｲ ･ ｮ ｾ ｡ cultural entre Primeiro e Terceiro
Mundos requer uma forma de ｳ ｩ ｧ ｮ ｩ ｦ ｩ ｣ ｡ ｾ ｩ ｬ ｯ defasada,pais,
como escreveele,

este seculo mostrou que em toda ｳ ｩ ｴ ｵ ｡ ｾ ｡ ｯ de opressaoorgani-
zada os verdadeiros ant6nimos sao sempre a parte exclusiva
versus 0 todo inclusivo... [N)ao 0 passadoversus 0 presente,
mas qualquer deles versus a racionalidade que os torna
co-vitimas.38

Ao quebraresses"amalgamas"da modernidade,torna-se
visivel a contra-modernidadepas-colonial.0 que Foucaulte
Anderson recusam como "retroversao" emerge como uma retro-
atlvidade,uma forma de ｲ ･ ｩ ｮ ｳ ｣ ｲ ｩ ｾ ｩ ｬ ｯ cultural que se move de
volta para a futuro. Eu a chamareide passado"projetivo",
umaforma do futuro anterior.Sema entre-tempopas-colonial
o discurso cia modernidade nao pode, acredito, ser escritoj
com a passadoprojetivo ele pode ser inscrito como uma
narrativa histarica da alteridade que explora formas de
antagonismoe ｣ｯｮｴｲ｡､ｩｾ｡ｯ social que ainda nao tiveram uma
ｲ ･ ｰ ｲ ･ ｳ ･ ｮ ｴ ｡ ｾ ｩ ｬ ｯ adequada,identidadespoliticas em processo
de ｦ ｯ ｲ ｭ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｌ ･ ｮ ｵ ｮ ｣ ｩ ｡ ｾ Ｖ ･ ｳ culturais no ato do hibridismo, no
processode ｴ ｲ ｡ ､ ｵ ｾ ｩ ｬ ｯ e ｴｲ｡ｮｳｶ｡ｬｯｲ｡ｾｩｬｯ de diferenpsculturais.
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o ･ｳｰ｡ｾｯ politico paraurn imaginariosocialdessetipo eaquele
delimitadopor RaymondWilliams emsua ､ ｩ ｳ ｴ ｩ ｮ ｾ ｡ ｯ entrepra-
ticas emergentese residuaisde ｯ ｰ ｯ ｳ ｩ ｾ ｡ ｯ que requeremurn
posicionamentosocio-historico "nao-metaffsico e nao-subje-
tivista".39 Este aspectoem grande parte inexplorado e nao
desenvo]vidoda obra de Williams tern uma relevanciacon-
temporaneaparaaquelasｦ ｯ ｲ ｾ ｡ ｳ incipientesda esquerda"cul-
tural" que estaotentandoformular 0 que (infelizmente) foi
chamadode "politicas da diferenp", fundadassobrea expe-
riencia e a teoria dos "novas movimentos sociais". Williams
sugere que, em certos momentos historicos, a "profunda
､ ･ ｦ ｯ ｲ ｭ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｂ da cultura dominantenao permitira que ela
reconhe<;a "prMicas e significados que naG sao buscados" e
essasperspectivaspotencialmentefortalecedorase suascon-
ｦ ｩ ｧ ｵ ｲ ｡ ｾ ｩ ｓ ･ ｳ politicas permaneceraoprofundamenteinsignifi-
cadase silenciosasno interior da cultura politi ca. StuartHall
leva adiante a argumentas:ao em sua tentativa de construir
uma "modernidade"alternativaem que, ele propiSe,as ideo-
logias "organicas" nao sao nem consistentesnem homogeneas
e em que os sujeitos da ideologia nao sao designadosuni-
tariamentea uma ｰ ｯ ｳ ｩ ｾ ｡ ｯ social singular. Sua ｣ ｯ ｮ ｳ ｴ ｲ ｵ ｾ ｡ ｯ

"estranhamentecomp6sita" requer uma ｲ ･ ､ ･ ｦ ｩ ｮ ｩ ｾ ｡ ｯ da
esfera publica para levar em ｣ ｯ ｮ ｳ ｩ ､ ･ ｲ ｡ ｾ ｡ ｯ a ｴｲ｡ｮｳｦｯｲｭ｡ｾ｡ｯ

hist6rica pela qual

segue-seque uma ｣ ｯ ｮ ｣ ･ ｰ ｾ ｡ ｯ alternativa de socialismo cleve
abrar;ar essa luta pela democratizar;ao do parler por todos as
centros da atividade social - na vida privada assim como na
publica, em associar;5espessoaisassim como nas obriga<;6es
publicas... Se a luta peIo socialismo nas sociedadesmodernas
e uma guerra de ｰ ｯ ｳ ｩ ｾ ｡ ｯ Ｌ nossa ｣ ｯ ｮ ｣ ･ ｰ ｾ ｡ ｯ de sociedadedeve
ser de uma sociedadedeposifoes- lugares diferentes a partir
dos quais podemostodos iniciar a ｲ･｣ｯｮｳｴｲｵｾ｡ｯ da sociedade,
de que 0 estado e apenas 0 anacr6nico zelador.40

Essaforma de imaginariosocial (ou socialista)"bloqueia"
a ｴｯｴ｡ｬｩｺ｡ｾ｡ｯ do ･ ｳ ｰ ｡ ｾ ｯ do enunciadosocial.0 confrontocom 0

entre-tempoda ｲ ･ ｰ ｲ ･ ｳ ･ ｮ ｴ ｡ ｾ ｡ ｯ insiste que qualquerforma de
emergenciapolitica devesedefrontarcom 0 lugar contingente
de ondesua narrativa cameraem ｲ ･ ｬ ｡ ｾ ｡ ｯ as temporalidades
de outras hist6rias "minoritarias" marginais que estao em
buscade sua Ｂ ｩ ｮ ､ ｩ ｶ ｩ ､ ｵ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｂ Ｌ de sua vivida ｲ ･ ｡ ｬ ｩ ｺ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｌ Ha
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urn direcionamento para 0 que Houston Baker enfatizou, em
ｲ ･ Ｑ ｡ ｾ ｡ ｯ ao RenascimentoNegro, como "a qualidadeprocessual
[do sentidol... naoa ｣ｯｮ｣ｲ･ｴｩｺ｡ｾ｡ｯ materialem um momento
dadoqualquermasa eficaciada passagem".E essapassagem
da experiencia hist6rica vivida atraves do entre-tempo revela-se
de forma bastanterepentinaem um poemada poeta afro-
americana, Sonia Sanchez:

life is obscenewith crowds

of black on white

death is mypulse.

what might havebeen

is notfor him/or me

but what could havebeen

floods the wombuntil I drown41

[a vida e obscena com multid6es

de preto sobre branco

a morte emeu pulso.

o que poderia ter sido

nao e para ele/ou para inim

mas 0 que podia ter sido

inunda 0 ventre ate me afogar)

Podemosouvi-la na ambiguidadeentre "0 que poderia ter
sido" e "0 quepodia ter sido" - a contingencia,a proximidade
dessasretaricasda ｩ ｮ ､ ･ ｴ ･ ｲ ｭ ｩ ｮ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｎ Podemosle-la naquela
considerave1ｭ ｵ ､ ｡ ｮ ｾ ｡ do tempohistaricoentreas ｣ ｯ ｮ ､ ｩ ｾ Ｖ ･ ｳ
de um passadoobsceno- poderiater sido- e acondiciona-
lidade de um novo nascimento- podia ter sido; apenassea
vislumbramosna mudanpquase imperceptivel de tempo
verbal e sintaxe- poderia:podia- quecria toda a ､ｩｦ･ｲ･ｮｾ｡

entre0 pulsoda mortee 0 ventreinundadodo nascimento.Ea
ｲ･ｰ･ｴｩｾ｡ｯ do "podia-no-poderia"que expressaa experiencia
disjuntivamarginalizadado sujeitodo racismo- obscenacom
multidoes!depretosabrebranco: a passagemde um "passado
projetivo" no pr6prio momento de sua performance.

A passagempas-colonialatravesda modernidadeproduz
aquelaforma de ｲ ･ ｰ ･ ｴ ｩ ｾ ｡ ｯ - 0 passadocomo algo projetivo.
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o entre-tempoda modernidadepas-colonialmovimenta-se
parafrente, rasurandoaquelepassadocomplacenteatrelado
ao mito do progresso,ordenadode acordocom os binarismos
desualagicacultural: passado/presente,interior/exterior.Este
parafrentenaoe nemteleolagiconemum deslizamentoinfi-
nito. A ｦｵｮｾ｡ｯ do lapsoe desacelerar0 tempolinear, progres-
sivo, da modernidade pararevelarseu"gesto",seustempi, "as
pausase ｭ｡ｲ｣｡ｾＶ･ｳ de todaa performance".Isto so podeser
conseguido- comoWalter Benjamincomentoua respeitodo
teatro epico de Brecht - ao se represara correnteda vida
real, fazendoestancar0 fluxo por meio de um refluxo de
espanto.Quandose estancaa dialetica da modernidade,ai
entao se encenaa ｡ｾ｡ｯ temporal da modernidade- seu
impulso futuro, progressivo - I revelando "tudo 0 que esta
envolvidono ato de encenarperse'YEssa ､ ･ ｳ ｡ ｣ ･ ｬ ･ ｲ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｌ ou
defasagem,impele0 "passado",profeta-o,da a seussfmbolos
"mortos" a vida circulatariado "signo" do presente,da passa-
gem, a ｡｣･ｬ･ｲ｡ｾ｡ｯ do cotidiano.No ponto em que essastem-
poralidadesse tocamde maneiracontingente,com suasbordas
espaciaismetonimicamentesobrepostas,nessemomenta entao
suasmargenssao defasadas,suturadas,pela ｡ ｲ ｴ ｩ ｣ ｵ ｬ ｡ ｾ ｡ ｯ in-
determinadado presente"disjuntivo". 0 entre-tempomantem
viva a feitura do passado.Enquantonegociaos nfveis e limi-
naridadesdaqueletempo espacial que tentei desenterrar
na arqueologiapas-colonialda modemidade,poderiamospensar
que the "falta" tempoou histaria. Enganoseu!

Ele so seria "atemporal" no sentido em que, para Toni
Morrison, a arte afro-americana se "espanta" diante da figura
do ancestral:"a atemporalidadeesta la, essapessoaque re-
presentava0 ancestral""E quando0 ancestralse levantados
mortos na figura da filha assassinada,Beloved,vemosentao
a emergenciafuriosa do passadoprojetivo. Beloved nao e
ancestral no mesmasentido dos "ancHios ll que Morrison des-
crevecomobenevolentes,conselheirose protetores.Suapre-
ｳ ･ ｮ ｾ ｡ Ｌ que e profundamentedefasada,movimenta-separa
frenteenquantorodeiacontinuadamenteaquelemomentodo
"nao-hi", que Monison ve como a ausenciamarcada, deslocadora,
que ecrucial para a rememora.-;:lo da narrativa da escravidao.
Ella, um membrodo COlO, colocadaaquelamesmadistancia
do "acontecimento"a partir do qual a modernidadeproduz0

seu "signo", descreveagora0 passadoprojetivo:
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o futuro era crepusculo; 0 passado, algo para se deixar para
tras. E se ele nao ficasse atras, seria preciso expuJsa-lo aos
pontapes... Contanto que 0 fantasma surgissede seu Jugar fan-
tasrnag6rico... Ella 0 respeitava. Mas se tivesse criado carne e
0550 e vindo para 0 mundo deJa, bern, at ja erarn outros qui-
nhentos. EJa nao se incomodava corn urn pouco de comunical!;3.o
entre os dois mundos, mas isso ja era uma invaSaO.44

Ella e testemunhadessainvasao do passadoprojetivo.
Toussaint e testemunhada trigica ､ ｩ ｳ ｳ ｯ ｬ ｵ ｾ ｡ ｯ Ｌ em San
Domingo, do signoda ｒ ･ ｶ ｯ ｬ ｵ ｾ ｡ ｯ Ｎ Nessasformasde testemu-
nho nao hi passividade;hi uma guinadaviolenta da interro-
ｧ ｡ ｾ ｡ ｯ a iniciarao. Nao nos opusemossimplesmentea ideia
de progressopor meio de outras"ideias": a batalhafoi travada
em territ6rio hibrido, na descontinuidadee no distanciamento
entre acontecimento e enunciar;ao, no entre-tempo entre
signa e simbolo. Busquei constituir urn discurso critico
pas-colonialque contestaa modernidadeatravesdo estabe-
lecimento de outros lugares hist6ricos, outras formas de
enunciar;ao.

Na figura da testemunhade uma modernidadepas-colonial
temosumaoutrasabedoria:elavemdaquelesquepresenciaram
o pesadelodo racismo e da opressaona luz banal do dia-a-
dia. Eles representamuma idi'ia de ｡ ｾ ｡ ｯ e agencia mais
complexa do que 0 niilismo do desesperoou a utopia do
progresso.Eles falam da realidadeda sobrevivenciae da
negociar;aoque constitui 0 momento de resistenda,sua tristeza
e suasalvar;ao, masque e raramente mencionadanosheroismos
ou nos horroresda histaria. Ella diz isso claramente:Que se
hd defazerem um mundoondemesmoquandovoceIf uma
solurao voceeum problema. Isto nao e derrotismo. E uma
･ ｮ ｣ ･ ｮ ｡ ｾ ｡ ｯ doslimites da "ideia" de progresso,0 deslocamento
marginal da etica da modernidade.0 sentidodas palavrasde
Ella e de meu capitulo ecoanaquelegrandeprofetada dupla
conscienciada America moderna que falava atraves do veu,
contraaquiloquedechamavade"bandeira-racial".0 problema
histaricoda temporalidadecultural, comoalgo queconstitui 0

"carater tardio" dos sujeitos de opressaoe expropriar;ao, foi
colocadode forma mais pertinentenas palavrasde W. E. Du
Bois - prefiro pensarque elas sao precursorasprofeticasde
meu discursodo entre-tempo:
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o conhecimentosociot6gicoe tao lamentavelmentedesorgani-
zado que a significado do progresso, 0 significado do rapido e
do lento no fazer humano e os limites da perfecribilidade
humana sao esfinges veladas, scm resposra, nas margens da
ciencia. Por que Esquilo reria canrado dais mil anos anres de
Shakespearenascer? Por que a ｣ｩｶｩｬｩｺ｡ｾ｡ｯ floresceu na Europa
e lampejou, ardeu e se consumiu na Africa? Enquanto 0 mundo
permanecer docilmcnte mudo diante de tais questoes,deveri
esta ｮ ｡ ｾ ｡ ｯ proclamar sua ignodncia e preconceitos impios
negando liberdade de oportunidade aquelesque trouxeram as
ｃ｡ｮｾＶ･ｳ de Lamento aos Tronos dos Poderosos?45

Du Bois cria uma resposta primorosa na trenodia
das Can<;aesde Lamento,suaseloquentesomissaese sHen-
eiosque"escondemmuito da verdadeirapoesiasoba teologia
convencionale a raps6dia semsignificado" .46 Na inversao de
nossoprocessocritico catacretico, descobrimosque 0 "sem
significado", 0 nao-sensodo signo, descerra uma visao sim-
bolica de uma forma de progressoparaalt'm da modernidade
e de suasociologia- masnao sema charadaenigmaticada
esfinge.Voltando as palavrasde Ella: 0 quese ha de fazerem
um mundoondemesmoquandoha uma resolu<;aode senti-
do permanece0 problemade sua performatividade?Uma in-
determina<;aoquee tamb"'na condi<;aode serhistorica?Uma
contingenciaque e tambema possibilidadeda tradu<;aocul-
tural? Ouvimos isso na repeti<;aode Sonia Sanchezquando
ela transformoua obscenidadehistorica do "que poderia ter
sido" no passadoprojetivo, na visao fortalecedorado "que
podia tel' sido". Agora vemosisso no olhar das esfingessem
resposta:a respostade Du Bois vem atraves do ritmo, do
rapidoe do lento do proprio fazer humanequandoele obriga
as margens exatas da ciencia "moderna" a recuarem. 0 pro-
blemado progressonao e simplesmenteum desvelarda per-
fectibilidade humana,nem simpiesmentea hermeneuticado
progresso.Na performance do fazer humano, atraves do veu,
emergeumaFigurado tempocultural emquea perfectibilidade
nao esta inelutavelmenteatreladaao mito do progressismo.
o ritmo das Can<;aesde Lamento pode as vezesser rapido
- como 0 passadoprojetivo - outrasvezespode ser lento
- como0 entre-tempo.0 quee crucial nessavisao do futuro
e a crenp de que nao devemossimplesmentemudar as
narrativasde nossashist6rias, mas transformar nossanoC;ao
do que significa viver, do que significa ser, em outros tempos
e espac;osdiferentes, tanto humanos como hist6ricos.
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speech?Whereis language?,p.284-285.J. A. Miller (Ed.).

-' MORRISON,T. Unspeakablethingsunspoken.MichiganQuarterly
Review,v. 28, n.1, p.1l-12,Winter 1989.

• MORRISON,T. BelovedLondon:Chatto& Windus,1987.pA.

S MORRISON,T. Unspeakablethingsunspoken,p.31.

6 Ibidem. p.32.

7 Devodeclamf a profunda influencia sabremim da leitura que Ranajit

Guha fez da hist6ria do chapatiem seu classicorelata acerca da
politica da rebeldia, ElementaryAspectsofPeasantInsurgency
[Aspectoselementaresda insurrei,aocamponesaJ.Delhi: Oxford
UniversityPress,1983.Conferir0 CapituloVl, emparticularp.239-
246.Embora minha analisedo acontecimentodifira da suaem pon-
tos que se tornarao mais daros no decorrer da argumenta<;ao, sua

leitura do epis6dioconstitui urn suporte importante para qualquer
leitura posterior.

8 NANDY, A. Traditions, TyrannyandUtopias.Delhi: OxfordUniversity
Press,1987.p.47-48.

9 KAYE, J., MALLESON, G. B. History of the Indian Mutiny, v. 1,
p.416-420.

10 STOKES, E. The Peasantand the Raj. Cambridge: Cambridge
University Press,1978.The contextof the 1857Rebellion.Conferir
p.130passim.

11 MASON, P. A MatterofHonour.An Accountof theIndian Army, Its
OfficersandMen. London:Cape,1974.Fearandits causes,p.247-257.

12 Kaye papers:Home Misc. 725. p.421.

J3 STOKES,E. ThePeasantArmedOxford: ClarendonPress,1986.p.92.

H KAYE,]., MALLESON, G. B. HistoryoftheIndianMutiny, v. 5. p.292.

15 Kaye papers:HomeMisc. 725. pA15.

" GUHA, R. ElementaryAspectsofPeasantInsurgency,p.225.

17 Idem.

18 BION, W. Experiencein Groups.London:Tavistock,1983.p.91.
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"KAYE,]., MALLESON, G. B. Historya/theIndianMutiny, v.5, p.341.

20 STOKES. ThePeasantArmed,p.124.

21 Ibidem. p.240-241.

"Ibidem. p.66.

23 Ibidem. p.82.

24 Ibidem. p.sO.

25 Kaye papers:HomeMisc. 725. p.399-407.

26 Idem.

27 Idem.

28 BUCKLER, F. W. The orientaldespot.Citadopor COHN, B. S. The
Inventiona/Tradition.Cambridge:CambridgeUniversityPress,1983.
p.168.E. Hobsbawme T. Ranger(Ed.).

29 KAYE,]., MALLESON, G. B. Historya/theIndianMuttny,v.1, p.163.

30 Ibidem. p.164.

CAPITULO XI
COMO A NOVIDADE ENTRA NO MUNDO

I Dois exemplosrecentes.No magistralCultureandImperialism,de
EdwardSaid(London:Chatto& Windus,1993),Hearta/Darknesse
a narrativa que mais atrai comentariose ｩｮｴ･ｲｰｲ･ｴ｡ｾＵ･ｳＮ Ela servede
basepara muitos dos argumentoscentrais do livro. Nas primeiras
discuss6esde Said sabrea complexainterpelar;ao e consolidas;:ao da
ideia imperial como ideologia, HeartofDarknessaparecede forma

proeminente.Nasrnais recentes,asperspectivasp6s-coloniaisque
trat3m da resistenciae da oposis;:ao,Said faz uma demonstras;:aoda
"angustia da influencia" gerada por esseromance nas fiq:6es anti-
colonialistasdeNgugi wa Thiongo, TheRiverBetween,e deTayeb
Salih, Seasona/Migration to theNorth. Em seu bela estudoThe
Rhetorica/EnglishIndia, SaraSuleri faz umaleituraemcontraponto
de Heart a/Darknesse deA Bendin theRiver, deV. S. Naipaul.

2 CONRAD,J. Heart a/DarknessandOtherTales.Oxford: World's
Classics,1990.p.138.(Com ｩ ｮ ｴ ｲ ｯ ､ ｵ ｾ ｡ ｯ de CedricWatts)
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3 CONRAD,J. Heart o/DarknessandOtherTales. Oxford: World's
Classics,1990.p.140.(Com introdu<;aode CedricWatts)

4 MORRISON, T. Playing in the Dark. Cambridge,Mass.: Harvard
UniversityPress,1991.

'HARRIS, W. Tradition, theWriter, andSociety.New Beacon:1973.
p.60-63.

6 CONRAD,]. Hearto/Darkness.p.252.

7 TAYLOR, C. TheSourceso/theSelf The Making of the Modern
Identity. Cambridge,Mass.:HarvardUniversityPress,1989.p.51.

8 WEBER, S. Return to Freud: JacquesLacan's Dislocation of
Psychoanalysis.Cambridge:CambridgeUniversity Press,1991.p.161.

9JAMESON,F. PostmodernismOr, TheCulturalLogico/LateCapitalism.
Durham:DukeUniversityPress,1991.Todasas ｣ ｩ ｴ ｡ ｾ Ｖ ･ ｳ fazemparte
daconclusao,"Secondaryelaborations",p.297-418;daquiemdiante
asreferenciasa estetexto sernoseguidaspelosnumerosde pagina.

'" Ibidem. p.1-54.

H GOMEZ-PENA,G. The newworld (b)order. Third Text,v. 21, p.74,
Winter 1992-1993.

12 Descrevi a narrativa de uma temporalidade deste tipo como um
"passado projetivo" em minha leitura de Beloved,de Toni Morrison.

Ver CapituloXII.

13FORRESTER,].TheSeductionso/Psychoanalysis:Freud,Lacanand
Derrida.Cambridge:CambridgeUniversityPress,1990.DeadonTime,
p.206.

14 BUTLER,]. Deckingout: perfonningidentities.1n:FUSS,Diana(Ed.).
Inside/Out,LeshianTheon'es,Gay Theon·es.New York: Routledge,
1991. p.17.

IS Para uma argumenta\=aoque podesecvista como uma ｣ ｯ ｮ ｴ ･ ｳ ｴ ｡ ｾ ｡ ｯ

desta opinEio, conferir JAMESON, F. Modernism and imperialism. In:

JAMESON, F. et al. Nationalism, Colonialism and Literature.
Minneapolis:MinnesotaUniversityPress,1990.p.53.(IntrodU\;'lO de
SeamusDeane).

16 Embora Jamesoninsista quea angustiae aalienas;:aonaG sao parte da

fenomenologiapas-modema,eu proporia que 0 apeloaosafetosda
disjunyao, desorientayaoe duplicayao, particularmente no contexto
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dos saberese praticas "emergentes", nao pode ser encarado sem
medoe tremor. Argumentei, tambem, muito rapidamente, em favor
de uma visaoda angl.1stiacomoabordagempedag6gica- tema que
desenvolvereino livro que estou preparando no momento, The
MeasureofDwelling.

17 RUSHDIE,S. TheSatanicVerses.London:Viking, 1988.p.26l.

18 Ibidem. p.246.

19 BENJAMIN, W. Illuminations.Trad. H. Zohn. New York: Shocken

Books,1968.p.7S.

20 Ibidem. p.7S.

21 RUSHDIE, S. SatanicVerses,p.319.

22 MACINTYRE, A. WhoseJustice? Which Rationality? London:

Duckworth,1988.p.378.

23 SULERI, Sara. The Rhetoric of English India. Chicago: Chicago
UniversityPress,1992.p.192.

21 SAMAD, Y. Book burning and race relations: political mobilisation
of BradfordMuslims. NewCommunity,v.18, n.4, p.507-19,1991.
Minha discussaonesteparagrafo e uma parafrase da ｡ ｲ ｧ ｵ ｭ ･ ｮ ｴ ｡ ｾ ｡ ｯ

e pesquisadeSamad.

25 RUSHDIE, S. SatanicVerses,p.272.

26 Ibidem. p.288.

27 Conferir 0 brilhante ensaiode R. Gaschesobrea teoria da linguagem
de Benjamin, ''The saturnine vision and the question of difference:
Reflectionson Walter Benjamin'stheory of language".Studiesin
20thCenturyLiterature, v. II, n.1, Fall 1986.

28 BENJAMIN, W. Illuminations,p.263.

2, PANNWlTZ, R. In: BENJAMIN. Illuminations,p.80.

30 GASCHE,R. Thesaturninevision, p.92.

31 Eessafonna disjuntiva de ｩ ｮ ｴ ･ ｲ ｡ ｾ ｡ ｯ cultural que David Lloyd descre-
ve como "traduc;;:ao refrativa, nao-equivalente", em sua leitura da
emergenciado canonenacional "menor" irlandes. Conferir LLOYD,
D. Nationalismand Minor Literature. Berkeley and London:
Universityof California Press,1987.p.llO-lll.
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32 DE MAN, P. The Resistanceto Theory. Minneapolis: Minnesota
UniversityPress,1986.p.92.

33 RUSHDlE, S. SatanicVerses.p.288.

" Ibidem. p.291-3.

3S Ibidem. p.354.

36 ConferirSAHGAL, G. AgainsttheGrain: A Celebrationof Survival
andStruggle.Middlesex:SouthallBlackSisters,1990.Fundamentalism
andthe multiculturalistfallacy.

37 Women Against FundamentalismNewsletter, 0.4.

38JAMESON,S. PostmodErnism,p.357.

39 JANMOHAMED, A., LLOYD, D. (Ed.). TheNatureandContextof
Minority Discourse.NewYork andLondon:Oxford UniversityPress,
1990. p.8.

40 Ibidem. p.10.

41 WEST, C. Raceandsocialtheory.In: DAVlS, M. etal. (Ed.). TheYear
Left2: Towarda RainbowSocialism.London:Verso,1987.p.85-90.

42 CHATTERJEE,P. A responseto Taylor's "Modes of civil society".
PublicCulture, PrincetonUniversityPress,p.130,Fall 1990.

43 Ibidem. p.130.

44 Ibidem. p.127.

45 Ibidem. p.131.

46 WALCOTT, D. CollectedPoems1948-1984.London: Faber, 1992.
Names,p.305-30S.

17 RORTY, R. PhilosophyandtheMirror ofNature.Princeton:Princeton
UniversityPress,1979.

48 Para uma e1aborac;aornais minuciosa sabre essaquestaa,conferir
HABERMAS,J. ThePbilosophicalDiscourseofModernity.Cambridge:
Polity, 1990.

49 BENJAMIN, W.llluminations.Trad.H. Zohn.London:JonathanCape,
1970.Theseson the philosophyof history, p.264.(Introdu,aode
HannahArendt).

50 WALCOTT, D. CollectedPoems1948-1984.London: Faber,1992.
SainteLucie, p.31O.
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" RORTY, R. Contingency,IronyandSolidarity.Cambridge:Cambridge
UniversityPress,1989.p.190-191.

52 Ibidem. p.314.

CONCLUSAo

I Todasascita\=oes de Fanoonaspaginas que seseguemforam retira-
dasdeFANON, F. BlackSkin, WhiteMasks.London:Pluto,1986.The
fact of blackness,p.109-140.(Prefaciode H. Bhabha).

2 DUBOIS, W. E. TheSoulsofBlackFolk. New York: SignetClassics,
1982. p.27S.

3 ROSS,A. (Ed.). UniversalAbandon:ThePoliticsof Postmodernism.
Edinburgh:EdinburghUniversity Press,1988.A conversationwith
Fredric]ameson,p.l7.

<\ Conferir rninha leitura de Renan no Capitulo VIII, "DissemiNac;;ao".

5 Cada urn dessesautoresabordou 0 problema da modernidade em
obras diversas, 0 que torna problematica uma selec;;ao.No entanto,

algumas da mais diretamente relevantes saoas seguintes: HABERMAS,

]. ThePhilosophicalDiscourseofModernity.Cambridge:Polity Press,
1990(principalmenteCapitulosXI e XII); FOUCAULT, M. TheHistory
ofSexuality.VolumeOne:An Introduction.London:Allen Lane,1979;
FOUCAULT, M. The art of telling the truth. In: KRITZMAN, 1. D.
(Ed.). Politics, PhilosophyandCulture. New York: Routledge,1990;
LYOTARD,].-F. TheDifferend.Minneapolis:Universityof Minnesota
Press,1988; LEFORT, C. The Political Forms ofModern Society.
Cambridge:Polity Press,1978.].B. Thomason(Ed.). (Ver, especial-
mente,a Parte11, "History, ideology,andthe social imaginary").

6 HABERMAS,]. ThePhilosophicalDiscourseofModernity. p.311.

7 DERRIDA,]. ThePostCard: From Socratesto Freudand Beyond.
Trac!. A. Bass.Chicago:ChicagoUniversityPress,1987.p.303-304.

B DOLAR, M. TheLegacyoftheEnlightenment:FoucaultandLacan.
is.n.t.]. (Manuscritoinedito).

9 YOUNG, R. WhiteMythologies:Writing, History and the West.
London:Routledge,1990.p.16-17.Young apresentaargumentos
convincentescontra 0 eurocentrismo do historicismo atraves de
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sua ･ ｸ ｰ ｯ ｳ ｩ ｾ ｡ ｯ de uma serie de doutrinas hist6ricas "totalizadoras",
em particular dentro da ｴ ｲ ｡ ､ ｩ ｾ ｡ ｯ marxista, ao mesmotempo em
que demonstra que 0 anti-historicismo espacializadorde Foucault
continua igualmente eurocentrico.

w Cf. YOUNG. WhileMythologies,p.1l6-1l7.

11 EAGLETON, T. TheIdeologyoftheAesthetic.Oxford, Blackwell, 1990.

p.414.

12 BAKER, H. A. ModernismandtheHarlem Renaissance.Chicago,

ChicagoUniversityPress,1987.p.56.

U BRECKENRlDGE, c., APPADURAI, A. TheSituationofPublicCulture.
Manuscrito inedito. Para uma ･ｬ｡｢ｯｲ｡ｾ｡ｯ geral destatese,ver diver-
sos numeros do Public Culture, Bulletin of the Project for
TransnationalCulturalStUdies,Universityof Pennsylvania.

14 GILROY, P. Onenationundera groove.In, GOLDBERG,D. T. (Ed.).

AnatomyofRacism. Minneapolis: University of Minnesota Press,
1990. p.280.

15 Embora eu introduza 0 termo "entre-tempo" mais especificamente
nosCaprtulos VlII e IX, estae uma estrutura de "cisao" do discurso
colonial que venhoelaborandoe exemplificando- semlhe dar
nome- desdemeusprimeiros ensaios.

"DERRlDA,]. DesToursde Babel.In, GRAHAM,]. F. (Ed.). Difference
in Translation.Ithaca,Cornell UniversityPress,1985.p.174.

17 LEFORT, C. ThePolitical FormsofModernSociety,p.212.

18 FOUCAULT, M. The artof telling thetruth, p.90.

19 Ibidem. p.93.

20 JAMES,C. 1. R. TheBlack]acobins.London,Allison andBusby,1980.

p.290-291.

21 HABERMAS, ]. Modernity, an incompleteproject. In, FOSTER,H.

(Ed.). PostmodernCulture.London,Pluto, 1985.

22 DE CERTEAU, M. The Writing ofHistory. Trad. T. Conley. New

York, Columbia University Press,1988. The historiographical

operation,p.91.

23 ALTHUSSER,1. Montesquieu,Rousseau,Marx. London,Verso,1972.
p.7S.
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" BOWLER, P. J. TheInventiona/Progress.Oxford, Blackwell, 1990.
CapituloIV.

zs GILROY, P. Onenationundera groove,p.278.

26 WEST,C. Raceandsocialtheory,towardsa genealogicalmaterialist

analysis.In,DAVlS, M., MARABLE, M., PFEIL, E, SPRINKER,M. (Ecn

Towardsa RainbowSocialism.London,Verso,1987.p.86etseq.

27 WEST,C. TheAmericanEvasion0/Philosophy.London:Macmillan,

1990. p.232-233.

28 PRAKASH, G. Post-OrientalistThird-World histories.Comparative
Studiesin SocietyandHistory, v. 32, n.2, p.403,April, 1990.

19 Em WhiteMythologies,RobertYoungtambemsugere,emconformi-

dade com minha argumentas;ao, que a momento colonial e p6s-

colonial ea ponto liminar, au texto-limite, dasdemandasholfsticas
do historicismo.

'" FOUCAULT, M. TheHistoryo/Sexuality,p.150.

31 FOUCAULT, M. FoucaultLive.Trad.J.Johnstonee S. Lotringer.New

York: Semiotext(e),1989. p.269.

32 ANDERSON, B. ImaginedCommunities.London,Verso,1983.p.136.

33 Ibidem. p.137.

34 Idem.

35 Idem.

J6 CHATTERJEE,P. NationalistThoughtandtheColonialWorld. London,

Zed, 1986. p.21-22.

37 SMITH, J. 1-1., KERRIGAN, W. (Ed.). Taking Chance"DERRIDA,].

Psychoanalysis,Literature.Baltimore:JohnsHopkinsUniversityPress,

1984. p.27.

3B NANDY, A. The IntimateEnemy.DeihL Oxford University Press,

1983. p.99.

.\9 WlLLIAMS, R. Prohlemsin MaterialismandCulture. London:Verso,

1980. p.43.Ver tambem0 CapituloVlII, p.149.

10 HALL, S. TheHardRoadto Renewal.London,Verso,1988.p.10-11,

231-232.

385



.. BAKER, H. A. Our Lady: SoniaSanchezand the writing of a Black
Renaissance.In: GATES, H. 1. (Ed.). ReadingBlack,ReadingFeminist.
NewYork: Meridian,1990.

42 BENJAMIN, W. UnderstandingBrecht.Trad. S. Mitchell. London:New
Left Books,1973.p.ll-13. Adaptei livrementealgumasdasexpres-
soesdeBenjamin e intetpolei a problema da modemidadeemmeioa
suaargumentar;ao sabre0 teatro epico. Nao achoque tenha detur-
padaseusargumentos.

43 MORRISON,T. Theancestorasfoundation.In: EVANS, M. (Ed.). Black
WomenWriters. London:Pluto, 1985.p.343.

"MORRISON,T. Beloved.London:Pluto, 1985.p.256-257.

45 DUBOIS, W. E. TheSoulsofBlackFolk. New York: SignetClassics,
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46 Ibidem. p.271.
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