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Resumo

Acompanhando 0 itinenirio demarcado pelas palavras do titulo, 0 arti
go se divide em quatro partes. Na primeira, ap6s wn preludio sobre os escri
tos de Georg Simmel, 0 tema do milagre do caminho como diferenya do
hwnano em relayao ao animal orienta, por meio de wna interrogayao histori
ca, wn questionamento sobre 0 conceito de vida na modernidade. Na segun
da, a questao da modernidade edesdobrada em tomo do motivo da destrui
yao ou expropriayao da experiencia, tal como discutido por Simmel e Walter
Benjamin (entre outros). Na terceira, wna leitura de A aventura, ensaio de
1911 de Simmel, possibilita interrogar a colonialidade como condiyao da
modernidade. Na quarta, retomando a questao da diferenya entre hwnano e
animal em relayao adiscussao sobre aventura, colonialidade e modernidade,
esboya-se wna compreensao do conjunto das narrativas de Tarzan como
exemplo paradigmatico de narrativas de aventura coloniais-modemas que,
ademais, articulam discursos sobre a diferenya entre hwnano e animal.

Palavras-chave: Aventura; modernidade colonial; animalidade; Tarzan.

Abstract

Following the itinerary ofthe words in the title, this article is divided
into four parts. In the first one, after a prelude on the writings ofGeorg
Simmel, the motifofthe path's miracle as difference ofthe hwnan in rela
tionship to the animal guides, by means ofa historical interrogation, a ques
tioning about the concept oflife within modernity. In the second part, the
question ofmodernity is unfolded around the motifofthe destruction or
expropriation of experience, as it is discussed by Simmel and Walter
Benjamin (among others). In the third part, a reading of The Adventure,
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a 1911 essay by Simmel, allows us to interrogate coloniality as a condition
ofmodernity. In the fourth part, taking the question ofthe difference be
tween human and animal in relationship to the discussion ofadventure,
coloniality and modernity, I suggest an understanding ofthe narratives of
Tarzan as a paradigmatic example ofcolonial-modem adventure narrati
ves which, furthermore, articulate discourses about the difference betwe
en hurnan and animal.

Keywords: Adventure; modernity; coloniality; animality; Tarzan.

1 - 0 milagre do caminho e a vida na modernidade

Vma tensao entre urn pensamento hist6rico sobre a modernidade e urn
pensamento formal sobre a vida social perpassa os escritos de Georg

Simmel. Qualquerleiturade Simmelpassa, mesmo (e talvez sobretudo) quando
nao ecapaz de anom-lo as margens do texto, porurna tensao correspondente
entre urn reconhecimento s6cio-antropol6gico da particularidade de seu
pertencimentohist6rico-cultura1eumaderivafilos6ficaque ligasempre 0 detalhe
mais infimo e evanescente' a efemeridade mais residual, aproblerruiticamais
permanente' aopacidade que resta mais geral, mais universal.

Quando aborda a concretude de urn objeto cotidiano - uma porta ou
urna ponte, a asa de urn jarro ou a moldura de urn quadro, para ficarmos
apenas comalguns exemplos - Simmel se demorana articu1~ao entre a singu
laridade do uso e a recorrencia da forma. Aessa demora no eremero e fulico
mas itenivel e repetive1, a essa moradanaponte, corresponde urn habito meto
do16gico que Simmel cultivoude forma mais ou menos intensano decorrerde
sua obra e que se tornou sempre e cada vez mais cristalino: a aten9ao ao
detalhe e ao que e geralmente posto amargem como principio de leitura.

Tanto nas tensOes que 0 habitam quanta nas moradas que habita de pas
sagem, Simmelnao e, contudo, solitario. 0 metodo simmelianoparece indicar
suare~ dial6gicacomumacomunidadeinconc1usa, cujodominio conceitual
Carlo Ginzburg (1990) denominou"paradigma indiciano". Embora esta seja
urna denomina9ao urn tanto paradoxal-ja que, como Ginzburg reconhece,
sao "formas de saber tendencialmente mudas" e"suas regras nao se prestama
ser formalizadas nem ditas" (1990, p. 179)- e, em Simmel como em outras
partes, sejaimpossivel delimitarurn talparadigmade modo esmveleunificado,
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inscrevera leituraquepretendoes~ de alguns textos de Simmelno marco do
''paradigmaindiciario" possibilitademarcarumhorizonte te6rico de intertextuali
dade e abrir espal;o, as margens, paraanotar as singularidades do itinerano.

Eno ceme da tensao entre um pensamento do particular e do concreto
e uma deriva filos6fica em direl;ao aabstral;ao que se toma legivel, emA
ponte e a porta (ensaio publicado em 1909), a argumental;ao de Simmel
sobre a diferenl;a entre 0 humano e 0 animal:

A constru~ao de estradasede certa maneira uma
presta~ao especificamente humana; 0 animal
tambem nao deixa de superar distlncias, e sem
pre do modo mais habil e mais complexo, mas
ele nao faz liga~ao entre 0 come~o e 0 fim do
percurso, ele nao opera 0 milagre do caminho: a
saber, coagular 0 movimento por uma estrutura
s6lida, que parta dele. (SIMMEL, 1996; p. 11)

Nao e a primeira nem sera a ultima vez que Simmel faz referencia a
diferenl;a entre humano e animal. No mesmo ensaio, alguns paragrafos antes,
ele afmna, numa linguagem mais abstrata, que "S6 ao homem e dado, diante
da natureza, associar e dissociar [... ]" (idem, p. 10). A ponte e a porta
como formas de relal;ao com 0 espal;o e com 0 percurso de distancias 
condensam objetivamente um sinal diacritico do humano, 0 milagre do ca
minho, respondendo assim aquesmo filos6fico-antropol6gica da diferenl;a
entre humano e animal.

o que qualifica a vida humana como tal, para Simmel, e a potencia
positiva ou negativa do socius: associando e dissociando, 0 ser humano ul
trapassa e engloba 0 circulo da natureza e se constitui em contraposil;ao a
ele. A figura do animal e a figura do homem permanecem em contraponto,
assim como desde Arist6teles se contrapoem zoe e bios, a vida do vivente
em geral e a vida humanamente qualificada- a vida nua e a existenciapoliti
ca, nos termos de Giorgio Agamben (2002, p. 9-20). Essa duplicidade do
tema da vida, entre humano e animal, pode ser rastreada em Simmel atraves
do tema do milagre do caminho, entendido como uma operal;ao que diferen
cia 0 humano do animal.

Como argumenta Jonatas Ferreira (2000), na obra de Simmel, "nenhu
rna ideia esta investida de maior centralidade te6rica que a ideia de vida,
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mais precisamente, da vida tal como ela e experienciadanas sociedades mo
demas" (p. 106). Acentralidade do problema da vida na modemidade, em
Simmel e alem dele, deve serinterrogadametafisica, filos6fica, sociol6gica e
historicamente. ParaJonatas Ferreira (2000), Simmel se diferencia do vita
lismo que lorna forma em Henri Bergson:

Ora, tanto Bergson como Simmel sao por vezes
associados aoposi9aO basica que estIutura 0 vi
talismo, a saber, a concep¢o de urn conflito en
tre estruturas fenomeno16gicas fonnais (culturais)
eurn fluxo de energia vital que agiria de modo a
romper os limites de tais estIuturas. Se Bergson
trazparadentro da filosofia "0 novo" como ques
tao fenomeno16gica central, Simmel eurna refe
rencia socio16gicadecisivanaelabo~o de uma
analise da cultura modema como cultura de rup
lura. 0 que os diferencia, no entanto, eaconsci
encia hist6rica com que 0 tema da vidaetratado
por Simmel e que em Bergson cede lugar a urn
certo biologismo. (p. 106)

Pode ser interessante fazer reverberar e ressoar a "conscienciahist6ri
ca" de Simmel sobre 0 tema do milagre do caminho, exacerbando a tensao
entre 0 hist6rico e 0 formal. 0 milagre do caminho, entendido por Simmel
como 0 pr6prio do hurnano em oposi9ao ao animal, se tinge com as colora
90es e conota90es hist6ricas do espa90-tempo da modemidade. Situar 0

tema do milagre do caminho na modemidade eurn gesto de leitura que se
justifica devido ao reconhecimento (caro a Simmel) da temporalidade e da
historicidade como condi90eS onlol6gicas e epistemol6gicas.

Que objetos dao forma, na modemidade, ao milagre do caminho? Como
esses objetos reinscrevem, concretamente, a problematica da diferen~en
tre humano e animal, levando-nos de urna questiio filos6fica aparentemente
abstrata a suas implica90es hist6ricas aparentemente concretas? No univer
so imagetico que vai, por exemplo, do quase-mitico trem que chega a esta
9ao diante do cinemat6grafo dos irmaos Lumiere as ferrovias de 0 homem
com a camera, de Dziga Vertov (1929), podemos decifrar uma serie de
conota90es hist6ricas que lan9am urn complexo jogo de luzes e sombras
sobre 0 tema do milagre do caminho.
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o trem aparece como urn dos signos modemos da inte~ao territorial
e da consolida~ao dos Estados-Na~ao. Aabertura de estradas e a extensao
de linhas telegniticas, no caso brasileiro, tambem insinuam as dimens6es po
liticas do milagre do caminho. Pensemos na estrada que cinde a pureza
Nambiquara, na "Li~ao de Escritura" dos Tristes Tropicos, de Claude Levi
Strauss. Pensemos tambem nos tilmes do MajorLuiz Thomas Reis e em suas
condir;oes de produr;ao, como parte das atividades da Comissao Rondon na
ligar;ao de linhas telegnificas. Pensemos ainda como, em toda a Africa, a
abertura de estradas, a construr;ao de ferrovias e a explorar;ao do interior
atraves da navegar;ao constituem 0 caminho como signa da colonizar;oo. Em
todos esses contextos, 0 percurso do caminho se da a partir de urn centro de
poder - 0 Estado-Nar;ao como potencia colonizadora tanto intema quanta
extemamente, por assim dizer - e se estende ate urn espar;o afastado que e
assim integrado aos circuitos politicos e economicos centrais.

Assim, 0 tema do milagre do caminho entretece a problematica da
diferenr;a entre animalidade ehurnanidade e aproblematica da condir;ao hu
mana na modemidade mundial atraves da questao dopercurso: como urna
agulha, do comer;o ao fllTI, 0 trar;ado do caminho coagula 0 movimento da
modemidade mundial- entre centros e periferias, nos espar;amentos geopo
liticos do colonialismo. Figurando a definir;ao da vida humanamente qualiti
cada atraves da metonimia do milagre do caminho, emerge apergunta: 0 que
se toma avida humana- e avida animal, no negativo do argumento - quando
observada atraves das novas constelar;oes de signiticar;ao que tingem 0 tema
do caminho apartir da modemidade? Ou seja, 0 que e a vida na modemida
de? Como a modemidade diferencia e relaciona, destece e entretece, na
vida, 0 hurnano e 0 animal?

2 - Modernidade e destrui~ao da experiencia: a tragedia da cultuTa

A modemidade advem como urna questao sobre a vida hurnana e vern
interrogar a propria vida de urna forma geraL Na interrogar;ao da vida mo
dema, entram emjogo categorias como a alienar;ao, 0 inconsciente, 0 dese
jo, entre outras, em tentativas de comentar e enquadrar as ansiedades que
circundam diversos fenomenos, como a urbanizar;ao, a industrializar;ao, a
burocratizar;ao, aproletarizar;ao etc. Discutindo 0 conceito de vida em Sim
mel, Jonatas Ferreira (2000) afirma:
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Parece significativo 0 fato de que a produ~ao

de instrumentos, 0 estabelecimento de urn in
termedilirio entre desejo e fruir;iio, esteja na
base de urna mudan9a que instaura 0 processo
de humaniza~ao do ser hurnano: a passagem
de urna rela9ao direta entre 0 "animal hurnano"
e a natureza para urna rela~ao indireta: ser hu
mano-meios-fms. [...] A emergencia da vida
como problema filos6fico e existencial, assim, e
produto de urn processo em que urna estrutura
tecno16gica mediativa toma-se progressivamen
te complexa, separando mais e mais 0 desejo
hurnano da possibilidade de frui9ao. Tempo,
consciencia, causalidade sao formas de mani
festar esta fissura no ser. Em outras palavras,
tanto mais a perspectiva de frui9ao escapa nurn
labirinto de rela90es sociais e produtivas, tanto
mais a vida constitui-se como problema onto16
gico. (FERREIRA, 2000; p. 107)

As~ entre desejo e fiui~ao -elemento constitutivo davidahuma
na (e sinal diferenciador do humano emrel~ao ao animal para todauma tradi
~ao filos6fica) - se potencializacomurn dos eventos paradigrrulticos daepoca
moderna: a destrui~ao ou expropria~ao da experiencia. Tema caro a toda a
tradi~ critica que culminaempensadores como TheodorAdorno e, sobretu
do, Walter Benjamin, a destrui~ao da experiencia na epoca moderna passa
pela emergencia do desejo como uma categoria central de compreensao da
vidahumana- da filosofia hegelianado Espiritoapsicarullise freudiana. Como
argumentaGiorgioAgamben(2005), 0 desejo se torna"a ideiade uma inapro
priabilidade e inexauribilidade da experiencia" (p. 34-5) e, nos termos de Sim
mel, se distancia da frui~ao. 0 desejo se vinculaa"fantasia, insaciavel e inco
mensuravel" e se diferenciaassim da necessidade, vinculadaa"realidade cor
p6rea, mensuravel e teoricamente satisfazivel" (Agamben 2005, p. 36).Amo
dernidade aparece assim,ja em Simmel, como uma epoca da despropoIVao:
conforme Ferreira, reconhece-se a ''vidamoderna como dinfunica de despro
pOIVao e portanto de contingencia" (FERREIRA, 2000; p. 106).

Em 0 conceito e a tragedia da cultura (ensaio de 1911), Simmel
escreve sobre "a situa~aoproblematica tipica do homem moderno":
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[...] 0 sentimento de ser circundado por infune
ros elementos culturais que nao the sao despro
vidos de significal;ao, mas que tambem nao sao,
em seu fundarnento, plenos de significal;ao - ele
mentos culturais que no conjunto possuem algo
de opressivo, porque ele nao pode assimilar inte
riormente a todos individualmente, e tampouco
pode simplesmente descarta-Ios, umavez que e1es
pertencem potencialmente aesfera de seu de
senvolvimento cultural. Poder-se-ia caracterizar
isso com a inversao da frase que qualificava os
primeiros franciscanos em sua pobreza serena,
em sua absoluta libertal;ao de todas as coisas,
que de alguma maneira conduziriam 0 caminho
da alma atraves de si e fariam dele urn caminho
indireto: nihil habentes, omnia possidentes 
em vez disso, os homens de culturas muito ricas
e sobrecarregadas omnia habentes, nihil pos
sidentes. (SIMMEL, 1998; p. 105)

ohomem modemo metropolitano ressoa em diversos momentos da obra
de Simmel com conotal):oes bastante afins as que a figura recebe nas obms de
contemporfuleos comoWalter Benjamin, por exemplo. 0 que se ressalta des
saforma e aconfOTIna9ao de urna ideiadamodernidade como mo(vi)mento de
transbordamento e cultura de ruptura, a ''tese do caraternegativo, sem repou
so e contingente da vida modema" (FERREIRA, 2000; p. 107).

Mas se a modemidade aparece como urna ruptura em relal):ao ao pas
sado, ela nao se eta, contudo, a partir de fora, como uma forl):a que perturba
uma ordem tradicional e instaura a contingencia da desordem e da despro
poWao. Para Simmel, a destrnil):ao da experiencia advem como urn processo
endogeno acultura de sua epoca, resultado de forl):as proprias e profundas
ligadas aessencia mesma da cultura. Simmel parece assim compreender a
"situal):ao problematica tipica do homem modemo" como uma especie de
instancia extrema da "tragediapropria da cultura":

[...] como destino tragico - em contraposil;ao ao
triste ou ao que destr6i a partir de fora - enten
demos 0 seguinte: que as fon;as aniquiladoras
dirigidas contra urna essencia brotam das ca
madas mais profundas desta mesma essencia;
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que com a sua destrui~ao se consuma um des
tino queja estava instalado nela mesma e que 0

desenvolvimento 16gico constitui justamente a
estrutura com a qual a essencia construiu sua
pr6priapositividade. (SIMMEL, 1998; p. 103-4)

A vida na modemidade se inscreve sob 0 signa da expropria~ao ou
destrui~ilo da experiencia comotragedia modemada cultura.Apossibilidade
de experienciaros diversos elementos culturais que comp5em a modernida
de foi expropriada dos homens modemos, que tudo rem a sua disposi~ao,

em meio as torrentes urbanas de mercadorias, pessoas, imagens e sensa
~Oes, mas nada podem ou conseguem possuir.

A modernidade instaura, portanto, a paradoxal experiencia da destrui
~ ouexpropri~ da experiencia 0 momento hist6rico que veio simboli
zar de forma emblematica essa situa~ao foi a Primeira Guerra Mundial. Em
urn conciso e contundente ensaio de 1933, Experiencia epobreza, Walter
Benjamincondensaaproblematica:

Vma gerarrao que ainda fora a escola num
bonde puxado por cavalos viu-se abandonada,
sem teto, numa paisagem diferente em tudo,
exceto nas nuvens, e em cujo centro, num cam
po de for~as de correntes e explosOes destrui
doras, estava 0 fragil e minusculo corpo hu
mano. (BENJAMIN, 1994; p. 115)

Mas se aPrimeiraGuerm Mundial simboliza, como uma espeeie de cari
catumperversa, a experiencia da destrui~ao da experiencia, 0 processo que
levaa intensifi~odessa ansiedade modema se estende desde muito antes e
permanece ainda em curso, relacionando-se aos desenvolvimentos tecnicos
que cadavezmais tomamcontadavidacotidiana Benjaminafinna, naseqUen
ciadaci~ anterior: ''Umanovaforma de miseria surgiu comesse monstru
oso desenvolvimento da tecnica, sobrepondo-se ao homem." (1994; p. 115).

No entanto, 0 que parece serurna enfase no caniternegativo da moder
nidade encerra tambem sens deslumbramentos. 0 ensaio de Benjaminebas
tante significativo a esse respeito. Apes descrevera "miscSria" que se abateu
sobre 0 "homemmodemo", Benjaminpergunta: "qual 0 valorde todo 0 nosso
patrimonio cultural, se aexperiencianilo mais 0 vinculaanos?" (1994; p. 115).
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Em seguida, Benjamin descreve asi~ao como ''umanovabarbarie", para,
em suas palavras:

[...] introduzir urn eoneeito novo epositivo de
barbarie. Pois 0 que resulta para 0 barbaro
dessa pobreza de experiencia? Ela 0 impele a
partir para a frente, a eome9ar de novo, a eon
tentar-se com poueo, a eonstruir com poueo,
sem olhar nem para a direita nem para a es
querda. (BENJAMIN, 1994; p. 116).

3 - A aventura como suplemento experiencial e a colonialidade da
epoca moderna

Se quaiquer leiturade Simme1 envolve umatensao entre historicidade e
forma, qualquer leitura de seu ensaio de 1911 sobre A aventura passa ne
cessariamente por uma duplicidade. Epreciso reconhecer, por um lado, a
enfase de Simmel no carater formal da aventura, em sua condi~ao de "forma
de experiencia", independente, em principio, dos conteudos da experiencia.
Por outro lado, e necessario tambem pensar a historicidade da no~ao de
aventura, seus contextos e intertextos, no que e possivel denominar uma
"antropologia da aventura" (c£ VIVANCO & GORDON, 2006).

A pergunta que orientaminha leitura de A aventura e: qual e 0 estatuto
da no~ao de "aventura" no momenta hist6rico da modemidade? Essa per
gunta se desdobra em pelo menos algumas outras: a que conteudos hist6ri
cos ano~ao de aventura como forma esta (ou esteve, entao) tendencialmente
vinculada? Como a no~ao de aventura se dissemina atraves de diferentes
contextos? Que conota~Oes tern an~ao de aventura e que valor ela assume
em cada um desses contextos e na sua passagem atraves deles?

Vma vez que Simmel elaborauma visao formal da aventuracomo aqui
10 que "extrapola 0 contexto da vida" (SIMMEL, 1998; p. 171), interrogar
os contextos e intertextos da no~ao de aventura passa por pensar as formas
pelas quais se eta a extrapola~ao do contexto da vida. Simmel escreve:

[...] a aventura, segundo sua esseneia e enean
to especifieos, euma forma da experiencia. 0
conteudo do aeonteeer nao eonstitui ainda a
aventura. Esta se earaeterizara somente por
meio de uma eerta tensao do sentimento de vida,
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com a qual aqueles conteudos se realizam;
somente quando uma corrente, indo e vindo
entre a parte mais exterior da vida e a sua
fonte central de energia, abarca aquela em si,
e quando aquela colora~ao, temperatura e rit
mo especiais do processo de vida constituem
o que everdadeiramente decisivo, 0 que de
certa maneira acentua 0 conteudo de urn tal
proces~o de vida, 0 acontecimento deixani de
ser urna simples experiencia e se tomara urna
aventura. (SIMMEL, 1998; p. 182)

Na epoca modema, caracterizadapela ansiedade em rela~ao aexpro
pria~ao ou destrui~ao da experiencia, a aventura parece suprir uma falta,
urna lacuna e uma ausencia (de experiencia), constituindo no entanto algo a
mais, uma outra coisa, urn excesso, urn transbordamento e urn redobramen
to, urna extrapola~ao atraves de urn desvio. Como argumenta Simmel,

Ao situar-se fora do contexto da vida, a aven
tura como que penetra, justamente com esse
mesmo movimento, novamente nele [...]. Ela
eurn corpo estranho em nossa existencia, que,
no entanto, ede algurna forma ligado ao cen
tro. 0 extemo e, mesmo via urn longo e nao
habitual desvio, uma forma do intemo. (SIM
MEL, 1998; p. 172)

Simmel enfatiza que a aventura e urna forma de experiencia e pode
portanto se concretizar com vanos conteudos. No entanto, ele mesmo nota
que "0 conteudo erotico tende, antes de todos os demais, a assumir esta
forma, de tal modo que nossa linguagempraticamente impede a aventura de
ser entendida como algo diferente de urna experiencia erotica" (SIMMEL,
1998; p. 179). Simmel tambem nota 0 "fato de a rela~ao amorosa normal
mente ser considerada apenas para 0 homem 'aventura', sendo que para a
mulher algo identico e enquadrado em outras categorias" (1998; p. 180).2

2 E impressionante a consoniincia dessa observa~ilo simmeliana com 0 titulo e 0 teor de uma narrativa
de aventura autobiografica escrita por Osa Johnson sobre sua vida com 0 marido, Martin Johnson:
Casei-me com a aventura (1957).
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Alem disso, Simmel situa a aventura como urn elemento mais apropria
do ajuventude e a urna disposi~ao romantica diante da vida do que avelhice
e aurna disposic;ao hist6rica. Referindo-se ao "tipico 'fatalismo' do aventu
reiro", Simmel escreve: "Na aventura, [...] apostamos tudo justamente na
chance flutuante, no destino e no que e impreciso, derrubamos aponte atras
de n6s, adentramos 0 nevoeiro, como se 0 caminho devesse nos conduzir
sob quaisquer circunstancias" (SIMMEL, 1998; p. 178).

Portanto, Simmel relaciona a forma da aventura aurna serie de conteu
dos de vida. 0 caminho da aventura - que ''tern comec;o e fun" (SIMMEL
1998, p. 172) - passa por certos itinenirios privilegiados - 0 erotismo, a
juventude, a disposic;ao romantica, amasculinidade etc. 0 caminho da aven
tura se abre atraves de urn movimento duplo: de urn lado, extrapolac;ao do
contexto da vida e, de outro lado, retorno ao cerne mesmo da vida. Agam
ben (2005) argumenta que a expropria~ao da experiencia na epoca mo
derna e correlata aemergencia da aventura "como 0 ultimo rerugio da ex
periencia" (p. 39). Assim, diz ele, "a aventura pressupae que haja urn cami
000 para a experiencia e que este camiOOo passe pelo extraordinano e pelo
ex6tico (contraposto ao familiar e ao comurn)" (2005; p. 39). Como "ulti
mo rerugio da experiencia", a aventura extrapola 0 contexto da vida atra
ves de urn desvio pelo ex6tico e pelo extraordimirio, retornando ao cerne
mesmo da vida na modernidade como urn suplemento aexpropriac;ao da
experiencia. Assim, a aventura, na hist6ria da modernidade mundial, apa
rece como 0 camiOOo suplementar que coagula 0 movimento entre 0 con
texto da vida e outros contextos - centro e periferia, metr6pole e colonia,
Ocidente moderno e alteridade colonial.

Embora Simmel relacione a aventura a certos conteudos privilegiados,
em nenhurn momenta ele interroga explicitamente sua relac;ao com a expe
riencia colonial. Aqui, 0 percurso da aventura se cIa atraves do espac;amento
geopolitico do colonialismo e aparece como a extrapolac;ao do contexto da
vida na modernidade - definido pelaexpropriac;ao da experiencia - em dire
c;ao aalteridade investida como reserva experiencial. Tudo se passa como se
aexpropriac;ao da experiencia - que inscreve a vida na modernidade sob 0

signa problematico da tragedia da cultura - se adicionasse, como urn ambi
valente suplemento, urn desvio pelo ex6tico e extraordinano - que tern no
espac;amento colonial seu locus privilegiado.
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Trata-se do esp8.90 imagin8rio das narrativas de aventura, que vieram a

se disseminar torrencialmente apartirda experienciacolonial do exotico e do
extraordinario. Enotavel, a esse respeito, a importancia do erotismo nas
narrativas de aventura e na forma de conceber a experiencia colonial, que
aparece como conquistaepen~.Ainscri~modernadaaventuracomo
suplemento experiencial se dramatiza atraves do espa~amento colonial. No
ceme vital da modemidade, por movimentos historicos diversos, a expro
pria~ao da experiencia e a aventura se colocamnumarela~ao de suplemen
tariedade - 0 suplemento da aventura e aquilo que vern se adicionar a
"falta" de experiencia como que para completa-Iamasejaum excesso, uma
outra coisa que nao se encaixa exatamente, um transbordamento. Amoder
nidade se constitui por e como esse transbordamento. So ha modernidade a
partir do suplemento transbordante da aventurae da experiencia colonial.

4 -As narrativas de Tarzan

Walter Benjamin caracteriza 0 que chama de "pobreza de experiencia"
dos "homens modemos" de forma similara como Simmel descreve a ''trage
dia da cultura", sugerindo que se trata de uma especie de satura~ao: "eles
'devoraram' tudo, a 'cultura' e os 'homens', e ficaram saciados e exaustos"
(BENJAMIN, 1994; p. 118). Em seguida, ele parece descrever a atmosfera
ideologicaque circundaaemergenciade fantasias como asnarrativas deTarzan:

Ao cansa~o segue-se 0 soooo, e nao eraro que
o soooo compense a tristeza e 0 desanimo do
dia, realizando aexistencia inteiramente simples
e absolutamente grandiosa que nao pode ser re
alizada durante 0 dia, por falta de for~as. Aexis
tencia do camundongo Mickey eurn desses so
ooos do homem contemponmeo. Eurna existen
cia cheia de milagres, que nao somente superam
os milagres tecnicos como zombam deles. [...]
Anatureza ea tecnica, 0 primitivismo e 0 con
forto se unificam completamente, e aos olhos
das pessoas, fatigadas com as complic~oes

infinitas da vida diana e que veem 0 objetivo
da vida apenas como 0 mais remoto ponto de
fuga numa intermimive1 perspectiva de meios,
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surge uma existencia que se basta a si mesma,
em cada episodio, do modo mais simples e mais
comodo [...]. (BENJAMIN, 1994; p. 118-119)

Aexistencia de Tarzan parece se dar como urn soOOo modemo, assim
como Mickey. Em cada urn dos romances de Edgar Rice Burroughs, em
cada urn dos epis6dios de programa radiofonico ou das matines cinemato
graticas seriadas, em cadaurn dos epis6dios das hist6rias em quadrinhos, em
cada capitulo das series te1evisivas e em cada urn dos filmes, Tarzan repeti
damente personificaurn her6i que "zomba" dos "milagres tecnicos", no espi
rito de uma postura antimodema que, como argumenta David Bradburd
(2006), permeia a cultura da passagem entre 0 seculo XIX e 0 seculo XX e
se prolonga em "valores antimodemos" com diferentes inflexoes no decorrer
do seculo XX como urn todo. Em todas as suas aparic;oes multimidiliticas,
Tarzan escapa das "complicac;oes infinitas da vida diana" com a forc;a e a
destreza de urn her6i idealizado em contraposic;ao aexperiencia da destrui
c;ao ou expropriac;ao da experiencia. Tudo se passa, recorrentemente, como
se sua existencia se bastasse a si mesma, no comando de urn territ6rio se1va
gem cravado no interiorde urna Africa imaginana.

As aventuras de Tarzan aparecem assim como suplementos experien
ciais, inscrevendo no ceme da modemidade urn espac;amento colonial por
urna Africa imaginada. Como afirma Robert Gordon:

As an icon Tarzan both transcends and hi
ghlights the specificity of adventure s his
torical meanings. In their day, Edgar Rice
Burroughs s novels enjoyed enormous po
pularity because Tarzan represented the
consummate colonial-era adventurer: a
white man whose noble civility enabled him
to communicate with and control savage
peoples and animals. Tarzan is now the
consummate "eco-tourist": a cosmopolitan
striving to live in harmony with nature,
using appropriate technology, and helping
the natives who are too dumb to solve their
own problems. Tarzan is still an icon of
adventure, because like all adventurers,
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his actions have universal qualities [ ..]. But
the meanings assigned to his adventurous ac
tions, as with any adventure, are also highly
dependent on specific historical, cultural, and
political contexts. (GORDON, 2006; p. 9)

Tarzanaparece eomo urn"ieone" crucialparapensara aventura, pois se
situano ceme de urna tensao entre "qualidades universais" e"contextos espe
cificos" - aruiloga de certa fonnaa tensao entre a considemyoo de problenui
ticas gerais e a atenyao a detalhes e singularidades nos ensaios de Simmel.

A aventura passa pelo percurso de urn caminho, tern comeyo e fim,
aparece como uma totalidade. Umatemporalidade retrospectiva parece ser
urna condiyao de possibilidade para que a aventura possa surgir. Seu surgi
mento, ademais, como totalidade, tomauma fonna semelhante adaobm de
arte, segundo Simmel, 0 que aponta para a constituiyao da aventura como
urna reserva narrativa. As narrativas de aventura sao a forma de dissemina
yao do suplemento experiencial que constitui amodernidade como coloniali
dade. As narrativas de Tarzan acrescentam a condiyao de movimentarem
discursos sobre a diferenya entre hurnano e animal. 0 suplemento experien
cial das narrativas de Tarzan passa nao apenas pela inscriyao de urn espaya
mento colonial no ceme da modemidade, mas tambem por urna aproxima
yao a figura do animal em geml.

As aventuras de Tarzan passam necessariamente pela reiterayao de
urna diferenya que e, contudo, repetidamente colocada em questao: a dife
renya entre 0 hurnano e 0 animal. As narrativas de Tarzan em geral movi
mentam, de urn lado, urn imaginario modemo do "homem-macaeo", carac
teristicamente evolucionista, e, de outro, reutilizam elementos de urn imagi
mmo mitico sobre "crianyas selvagens", que remete a tempos mais antigos.
Em Tarzan ofthe Apes, que inaugura 0 personagem em 1912, uma boa
parte da narrativa trata da perturbayao da diferenya entre humano e animal
que a figura de Tarzan condensa. Nessa e em outras historias, a instabilida
de da fronteira se manifesta recorrentemente e as ansiedades em tomo de
sua transgressao constante podem ser consideradas urn dos ingredientes
do sucesso massivo do personagem.

Na historia de 1912, a diferenya entre humano e animal acaba re
afirmada, em ultima instancia, atraves de uma tecnologia bastante signi
ficativa da modemidade: a analise de impressoes digitais. No entanto,
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em todo 0 percurso secular de Tarzan em diversas midias, a fronteira entre
humano eanimal permanece sendo colocadaemquestao- em imagens idilicas
de comunical;ao e comunhao com a natureza ou em pesadelos de mistura e
contamina9lio- ereafinnada, refeita, reiterada. Nos fHmes, porexemplo, uma
especie de zool6gico imagetico ocupa recorrentemente a tela, reforl;ando a
diferenl;a entre humano eanimal ao garantiraos espectadores 0 direito de olhar.

Tomando esse zool6gico imagetico como metonimia da maquinaria que
procura (re)produzir a diferenl;a entre humane e animal, e notavel que um
procedimento analogo tambem habita as imagens dos fHmes quando se trata
da alteridade colonial. Vma especie de zool6gico humano (cf. BANCEL et
aI., 2004) enquadra "os nativos" como objetos de um olhar filmico que nao e
o deles, reconstituindo a diferenl;a entre "civilizado" e "primitivo" que e tao
importante na modemidade e na construl;ao da imagem do "nobre selva
gem", crucial para 0 primitivismo de Tarzan.

a milagre do caminho, pr6prio do humane, se investe de uma contro
versa concretude sob as formas dos transportes e comunical;oes modemos
(ferrovias, rodovias, linhas telegraficas etc.). Avida humana na modemidade
tral;a seus caminhos em contraposil;ao a diversas alteridades: num nivel, 0

milagre do caminho permanece um sinal diacritico em relal;ao aalteridade
animal; em outros niveis, as formas modemas do milagre do caminho passam
pela contraposil;ao do "homem modemo" as diversas formas da alteridade
colonial. Amesma maquinaria que (re)produz, performativamente, a diferen
l;a entre humano e animal tambem (re)produz, performativamente, a diferen
l;a colonial, embora a operal;ao que tral;a cada uma dessas fronteiras nao
seja a mesma e nao tenha os mesmos efeitos.

Como produto da epoca moderna e de suas persistentes ansiedades em
rela9lio adestrui9lio daexperiencia, comouma fabrica9lio da"culturado colo
nialismo" (cf. THOMAS, 1994) e uma heranl;a colonial em tempos ditos pOs
coloniais, como uma ficl;ao que orbita a questao da fronteira entre humano e
animal por meio de urn trabalho imaginativo em tome da figura do homem
macaco, Tarzan, suas narrativas e seu mundo fantasioso condensam uma con
tundente questao sobre avida na modernidade, seja ela humana ou animal.

Como argumenta GiorgioAgamben (2007), a diferenl;aentre humano e
animal precisa ser incessantemente (re)produzidana cultura ocidental porurn
"dispositivo ir6nico" (p. 63) que e articulado de fOllIms diferentes mas sime
tricas entre antigos e modemos:
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Tenemos asi la mQquina antropo/Ogica de los
modernos. Ella funciona { ..] excluyendo de
si como no (todavia) humano un ya huma
no, esto es, anima/izando 10 humano, ais
lando 10 no-humano en el hombre: Homo ala
Ius, 0 el hombre-simio. [ ...] Exactamente si
metrico es el fimcionamiento de la maquina
de los antiguos. Si en la maquina de los
modemos, el afuera se produce mediante la
exclusion de un adentro y 10 inhumano, ani
malizando el humano, en la de los antiguos
el adentro se obtiene mediante la inclusion
de un qfuera, el no-hombre a traves de la hu
manizaciOn de un animal: el mono-hombre, el
enfant sauvage 0 el Homo ferns, pero, tambien
y sobretodo, el esclavo, el barbaro, el extran
jero como figuras de un animal con formas
humanas. (AGAMBEN, 2007; p. 75-76)

Em rel~ao ao tra9ado da fronteira entre humano e animal, as narrativas
de Tarzan el:t:-c1~9am as fonnas antiga e modema de produ930 da diferen9a,
sendo que a maquina antropol6gica dos modemos enquadra os elementos
da maquina antropol6gica dos antigos. Na figura de Tarzan estao condensa
dos discursos difusos em outros elementos formais eemoutros componentes
de suas narrativas: Tarzan e, em vanos momentos, tanto 0 homem-macaco
quanto 0 macaco-homem, euma figura como Chita, a chimpanze que acom
panhaTarzan emvanos dos fHmes, condensaareferenciaambfgua Iihumani
za9ao do animal, ao "macaco-homem", que acompanha a referencia Ii ani
mal~o do humano, tematizadanapersonagemde Tarzan como "homem
macaco" e reiterada na produ9ao da diferen9a colonial atraves da versao
filmica do zool6gico humano. Assim, estao articuladas as versoes antiga e
modema damaquina antropol6gicaocidental. Isso tornaTarzan e seu univer
so urn locus privilegiado de interrog~ao da maquinaantropol6gica, de ques
tionamento da maneirapela qual amaquina modemaopera aapropria9ao de
elementos da maquina antiga e de como se del a articula9ao da maquina an
tropol6gicaemtennos sOcio-politicos.

Dentro do horizonte s6cio-politico da interroga9ao da maquina antro
pol6gica nas narrativas de Tarzan, e notavel que a diferen9a entre humano
e animal e demarcada de fonna articulada, embora nao livre de tensoes,
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ao tra~ado da diferen~a colonial. Eno movimento de demarcar ambas as
fronteiras que as narrativas de Tarzan comentam a ansiedade modema em
rela~ao adestrui~ao da experiencia. Tudo se passa como se essa ansiedade
pudesse ser apaziguada com 0 tra~ado firme das fronteiras entre hurnano e
animal, civlizado eprimitivo (e, para todos os efeitos, homem emulher, bran
co e negro etc.). No soooo projetado em tomo de Tarzan, urna certa hurna
nidade parece pretender reencontrar a si mesma e assegurar·se da fronteira
que a separa da animalidade, construindo em fantasia ''ulna existencia que se
basta a si mesma", nas palavras de Benjamin.

Se 0 sOooo segue 0 cansa~o, se a fantasia responde a urna vida diana
infinitamente complicadae fatigante, como argumenta Benjamin, sonharuma
diferen~a segura entre humano e animal, como as aventuras de Tarzan fazem,
e urna resposta aansiedade em tomo do "fuigil e minusculo corpo hurnano"
de que fala Benjamin, acondi~ao da vida na modemidade como vida nua,
como objeto de urna biopolitica (cf. AGAMBEN, 2002). 0 soooo, porem,
nao se da como urn complemento. Sobraurn residuo sintomatico. 0 trabalho
de soooo - orientando-se pela dupla demarca~ao da diferen~a entre humano
e animal e da diferen~a colonial- produz tambem urn excesso que resta
inassimilavel, urna zona de indetermina~ao. Asuplementaridade que opera
no tra~ado da aventura, entretecendo modemidade e colonialidade como
condi~5es de existencia, opera tambem no tra~ado da biopolitica, entrete
cendo 0 humano e 0 animal no pr6prio movimento de separa-Ios. Como
tomar legivel essa dupla suplementaridade que constitui a rela~ao das narra
tivas de Tarzan com a modemidade - tanto 0 suplemento experiencial da
aventura quanta 0 suplemento vital damaquina antropol6gica?

Semresponderaessapergtm1a, encerro,programaticamente,comAgamben:

Ambas maquinas pueden funcionar tan solo
instituyendo en su centro una zona de indife
rentia en la que debe producirse - como un
missing link siempre faltante porque ya vir
tualmente presente - la articulation entre 10
humano y 10 animal, el hombre y el no-hom
bre, el hablante y el viviente. Como todo es
patio de exception, esta zona esta en verdad
peifectamente vacia, y 10 verdaderamente hu
mano que debe producirse es tan solo el lugar
de una decision incesantemente actualizada,
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en la que las eesuras y sus reartieulaciones
est/m siempre de nuevo desloealizadas y
desplazadas. Lo que deberia obtenerse asi
no es, de todos modos, una vida animal ni
una vida humana, sino solo una vida sepa
rada y excluida de si misma, tan solo una
vida desnuda.
Y frente a esta figura extrema de 10 huma
no y de 10 inhumano, no se trata tanto de
preguntarse eUtil de las dos maquinas (0
de las dos variantes de la misma maquina)
es mejor 0 mas eficaz - 0, mas bien, menos
sangrienta y letal -, como de eomprender
su funcionamiento para poder, eventual
mente, detenerla. (AGAMBEN, 2007; p. 76)
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