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Aconstatayao de que vivemos emurn mundo (a)diverso, a comeyarpelo
pr6prio genero hurnano, em que coexistem vanas etnias, e que dentro

dessa mesma diversidade se deveriam criar condiyoes adequadas para a
existenciada especie, ainda nao e suficientepara coibir, oumesmo minimizar,
as interpretayoes bipolares, tais como: "0 eu" e "ooutro"; "0 civilizado" e "0

barbaro"; "0 negro" e "0 branco"; "0 homem" e "a mulher" . Talvez ap6s 0

dito "11 de setembro de 2001" essa quesmo fronteiriya tenha ainda se tomado
mais tenue, de modo a reacender aquelas bipolarizayoes e distribui-Ias para
outras esferas (que nao apenas a cultural), a exemplo da religiao, dajustil;a e
da diplomacia intemacional (arrefecida com a quesmo do combate ao
terrorismo). Com as circulayoes instantaneas de informal;oes por todo globo,
as consequencias de problemas como estes incidemnumaquesmo ainda (hoje)
primordial (principalmente se considerarmos as discussoes sobre a
globaliza9ao): como os homens (e mulheres), as sociedades e as nal;oes criam
suas identidades? Criayao, que no passado, como tambem no presente,
muitas vezes ocorre por intermedio de urna interpretal;ao do que e 0 "eu" e
o "outro" - tal como outrora gregos, e depois romanos, construiram suas
identidades em comparayao, e contraposiyao, ao barbaro; ou 0 Ocidente,
em oposiyao ao Oriente; ou ainda 0 Capitalismo, diferenciando-se do
Socialismo. De modo que nao seria exagero aconsta~o de muitos autores,
para os quais questoes fronteiriyas e identitarias viriam a tona sempre que
circunstancias adversas (como conflitos culturais e guerras) eclodissem de
modo repentino (e as vezes inesperado).
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Entre os vanos estudiosos desse assunto, a obra de Fran~ois Hartog,

basicamente dedicadaahistoriografia antiga (e modema) e a hist6ria inte
lectual, ofereceuma aruiliseprecisa eminuciosapara os dilemas acimaapon
tOOos para 0 caso de Grecia e Roma, naAntiguidade Chissica e Tardia. Tal
interpreta~ao nos impoe, de modo inesperado, uma reflexao sobre a forma
como as sociedades contemporaneas ainda en:frentam aqueles dilemas. Eo
seu livro, recentemente traduzido no Brasil, Memoria de Ulisses a desperta
de maneira especial.

o texto ebasicamente uma interpreta~ao de narrativas sobre a frontei
ra, que no passado contribuiratn paraque os Gregos (como tambem os Ro
manos), construissem suaspr6prias identidades (muitasvezes emoposi~ a
urn. inimigo comum, "0 outro": "0barbaro"):

Quer se trate de viagens longinquas - ate os
limites dos limites, como no caso de Ulisses
- ou de viagens na propria Grecia ou aRoma,
quer se trate de viagens literarias - tal qual a
de Apolonio de Tiana, no espa~o de uma lin
gua e de urna cultura - e de narrativas de
viagens que tratamos. 0 objetivo, aqui, nao e
delinear um mapa dessa cultura antiga, ex
tenso e pesado aparelho sinotico desdobrado
sob os olhos do leitor, em que as mudan~as

sao marcadas por uma lenta ou, ao contrario,
urna brusca contra~ao das curvas de nivel,
mas se visa tao-somente escolher alguns via
jantes e segui-los por urn tempo. Portanto,
nem a topografia, nem a geografia, mas 0

movimento e 0 olhar, a topologia e 0 itinera
rio. Pois seus percursos no espa~o do mundo
inscrevem-se tambem como certo nUmero de
itinerarios, de tra~os mais ou menos profun
dos e perenes, em sua propria cultura (HAR
TOG, 2004, p. 14).

o livro esta dividido em cinco capitulos, que vaG explorando aquela
questao na Grecia, eem como outros viajantes (alem de Ulisses) estenderam
seus olharas para Roma e para 0 Egito, ou ainda para 0 mundo conhecido.
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Como nao deveria deixar de ser, 0 autor iniciaseu inventario (talvez pelo mais
importante texto sobre a fronteira que chegou ate nossos dias) com a amilise
do relato epico de Homern legado (primeiro pela tradiyao oral, depois escrita)
na Iliada e na Odisseia. E, nesse caso, da urn destaque especial afigura de
Ulisses, que segundoele ate hoje inspiranome de excursOes, VOos e aeronaves
espaciais, pois, "e aquele que viu e aquele que sabe porque viu, indicando, de
imediato, urna rela9Ro com 0 mundo que e 0 ceme da civiliza9Ro grega: 0

privilegio do olho como modo de conhecimento" (Idem, p. 14). Mais ainda:

[...] alem cIa propria Odisseia, como narrativa
de viagem fundadora e itinerario inaugural, as
viagens ulteriores do nome de Ulisses, suas
evoca~oes, suas retomadas metaforicas e seus
diversos usos lan~am luz, na longa dura~ao,

sobre as mudan~as e reformula~oes dessa
questao no interior da cultura antiga - e mes
mo para alem dela. Do mesmo modo, apos as
viagens de Ulisses e de seu nome, seguiremos
os percursos do cita Amkarsis, surgido dos
frios desertos cIa Citia e viajando na longa du
ra~ao cIa cultura grega - do seculo 5 antes de
Cristo ao seculo 2 depois dele, mais exatamente
das Historias de Herodoto aos escritos de
Luciano de Samosata, esse sirio de origem, que
se tomou urn dos mestres da prosa grega. 0
eco de seu nome se estendeni ainda acelebre
Viagem do jovem Anacarsis (1788), saida da
pena erudita do Abade Jean-Jacques Barthe
lemy. Caminharemos igualmente, por urn mo
mento, com ApolOnio de Tiana, sabio e magi
co, inteiramente habitado pela memoria de
Pitligoras e incansavel peregrino, "cantado"
tambem por Gustave Flaubert (Idem, p. 15-6).

o autor busca com essa interpreta9Ro demonstrar 0 proprio movimen
to da historia do pensamento grego sobre "eles" (e a maneira de como se
viam) e os "outros" (muitas vezes, comparativamente, como fonna de criare
manterem a sua propria identidade). NRO e por acaso que esse "itinenirio e
nao mapa, faz sucederem-se, mas tambem corresponderem-se (...) nomes,
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lugares, olhares que marcam as balizas, os momentos em que as coisas se
perturbam" (Idem, p. 16). A disposi~ao de exemplos, quase sempre sutis,
definem bern a sofistica~ao de sua interpreta~ao, a ponto de valer a pena,
pelo menos, a reprodu~ao de urn caso (entre os muitos de contato dos gre
gos com "0 outro", como tambem "do outro" com os gregos):

A existencia da Biblia dos Setenta, a Biblia em
grego, mais uma confirmac;ao que urna exce
c;ao, na medida em que nela se deve ver, qua
se comcerteza, segundo [Arnaldo] Momiglia
no, Ulila iniciativa privada dos judeus de Ale
xandria, posta, em seguida, sob 0 patrocinio do
rei, Ptolomeu Filadelfo. Do mesmo modo, se,
apesar de tudo, houve diaIogo entre os gregos,
os romanos e os judeus, isso se deve aos ro
manos e aos judeus - nao, em principio, aos
gregos (Idem, p. 22).

Para atingir tal meta 0 autor se pauta nas interpreta~oes de Cornelius
Castoriadis, de urn lado, enas de Emmanuel Levinas eAmaldo Momigliano,
de outro, mas nao como contradit6rias, ou simplesmente complementares, e
sim dentro da singularidade de carlauma como demonstra em seu argumento:

Abertura e reconhecimento para Castoriadis,
fechamento e desconhecimento para Levinas
(e Momigliano). Evidentemente, as duas te
ses sao incompativeis: a segunda contempla
os gregos de "fora", enquanto que a primeira
cortsidera-os do "interior". as pontos de vis
ta diferem completamente. Mais que recusar
urn ou outro, urn pelo outro ou de buscar con
cilia-los, desejaria toma-Ios, de modo aberto,
em sua pr6pria polaridade, para delimitar e,
no mesmo movimento, engendrar 0 espac;o
de meu questionamento: orientar esses itine
rarios gregos, dar urn sentido a essa traves
sia. No fundo com uma interrogac;ao: (...) A
narrativa de suas viagens nao eurna forma de
dar lugar ao outro, ou de the assinalar urn lugar,
mesmo que seja falando (grego) em seu lugar?
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o que implica dizer que a fronteira se encon
tra no proprio movimento de fechamento e
abertura, espa90 entre dois, em que os via
jantes-tradutores podem agir, para 0 melhor
ou 0 pior (Idem, p. 23).

E e justamente com base neste procedimento que Fran90is Hartog pers
crutani seus viajantes, em seus itinenirios. Comoja foi dito, ap6s seguir Ulis
ses e a tensao da Iliada para a Odisseia na qual a "oposi9ao de Aquiles com
Ulisses e tambem a de duas rela90es diferentes com 0 tempo: urn consome
se e brillia para sempre no tempo epico [como e 0 caso de Aquiles na Ilia
da], enquanto 0 outro [Ulisses na Odisseia] descobre dolorosamente a his
toricidade e 0 que ja se configura como 0 "tempo dos homens"" (Idem, p.
28), parte para urna analise minuciosa sobre a forma como os gregos inter
pretaram, viajaram e sentiram a cultura, os costumes e as caracteristicas do
Egito e de seu povo.

Assim aparece esse Egito de longas escalas
de tempo e, por diferentes media9~es (dos
viajantes gregos sobretudo), terra de que os
gregos tomaram muito de emprestimo. Mas
emprestimo nao significa, para Herodoto, nem
simples imita9aO, nem dependencia em face
dos egipcios: menos ainda superioridade des
tes ultimos. Existe, ao contnirio, uma clara
distancia cultural que muitos indicios revelam,
principalmente atraves do tratamento da in
forma9ao. Herodoto consegue, num mesmo
movimento, demonstrar a origem egipcia da
religiao grega e marcar 0 desvio de certas
pniticas egipcias, por uma compara9ao, em
geral implicita, com 0 que se faz no mundo
grego (Idem, p. 64)

Ainda com Her6doto segue no capitulo seguinte a invenr;iio do barbara
eo inventario do mundo, para constatar como em suas Historias, este teria
criOOo a ideiado "outro" como urn ''barnaro'', que retletiria sobre uma imagem
culta e nobre do grego civilizado, como se ambos se retletissem nurn espelho,
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ainda que de urn lado houvesse a representa~ao do "grego", enquanto do
outro cintilasse a do "barbaro". Neste itinerRrio, em que ha a interpreta~ao

de muitas outras obras e viajantes, como a de Tucidides, de Hecateu de
Mileto, Xenofonte, Isocrates, e muitos outros, Hartog aprofunda ainda mais
uma interpreta~ao hoje c1assica, posta em sua obra: 0 espelho de Her6do
to. Segue assim 0 outro 1000 desta representa~ao no capitulo seguinte sobre
viagens da Grecia, demonstrando, 0 processo complexo, lento e dificil dos
gregos construirem sua propria identidade. No ultimo capitulo viagens de
Roma e a vez de 0 autor inquirir a maneira como esse processo de elabora
'(ao de urna identidade ocorreu entre os romanos. Na conc1usao compara 0

itiner8rio de Ulisses como 0 deApolonio, que teve como inspira~aoPitago

ras (seu mentor intelectual).
Assim, com esta surpreendente analise de viajantes e seus itinerRrios,

demonstrou como foram produtores, construtores, e tambem protagonistas
(imersos em sua propria epoca), na elabora~ao de identidades para suas
sociedades. Como foi dito, esta obra incide de forma inesperada paranossa
epoca, em que conflitos religiosos eculturais, sao ainda balizados, apartirde
identidades opostas entre os pares (quer dizer, entre as sociedades). Para 0

caso do Brasil, a obra contribui para conjeturarmos a forma como negros,
indios ebrancos, em suas trocas culturais, acabaram porcriarem "novas", ou
resgatando suas raizes, manterem suas identidades (e, por que nao dizer,
tambem valonza-Ias ainda mais).
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