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ESPA~O ENA~Ao·

Gradela Montaldo
Universidade Sim6n BoUvar

Produzir 0 esp~o

"A ffsica experimental pode ser comparada, em seus bons resulta
dos, com 0 conselho daquele pai que, ao morrer, disse a seus filhos que ha
via urn tesouro oculto em seu campoi mas que nio sabia em que parte. Seus
filhos puseram-se a lavrar; nio encontraram 0 tesouro que buscavam, mas
fizeram naquela temporada uma colheita abundante que nio esperavam."1
Quando Denis Diderot relata a fAbula de Esopo nao quer s6 contribuir com
urn problema de educalWio moral da humanidade atrav~ do trabalho. Seus
prop6sitos sao mais amplos. Nurn sentido, mapear6. as grandes quest6es
que se abrem na cultura ocidental com a progressiva consolidac;ao e expan
sao do capita1ismo e sua l6gica instrumental. Diderot inicia sua fAbula com
uma reflexao que poderia ser pensada como 0 moral de seu relato: ci@ncia e
natureza estreitam ou entrelac;am seus domfnios, e 0 ser humano permane
ce entre elaS como 0 elo que, por meio de seu trabalho, farA essa relac;ao nio
s6 possivel, mastam~produtiva para toda a sociedade.

A ci@ncia e a ~ca estario estreitamente ligadas l\ natureza com 0

avanc;o do capitalismo e, portanto, nio h6. id~ia de "civilizalWio" que nio se
assinale na zona intermediAria, na qual ambas se sobrepOem e dissimulam.
CivilizalWio, natureza, cultura nio sao apenas termos que descrevem "esta
dos"; pelo contrArio, sao, na definitiva nova configurac;ao mundial do Be
000 XIX. os opostos que melhor compOem urn dos meta-relatos para inter
pretar a ordem de culturas geradas com a IlustralWio. A Ammca Latina no
skulo XIX ~ urn territOrio em que as zonas intermediArias proliferam, e pre
cisamente par isso 0 meta-relato opera sobre a discursividade de seus letra
dos, dando origem As radicais batalhas discursivas - polfticas - sobre os
sentidos de civilizac;i.o e barbarie, quando comec;am a foIjar-se os primeiros
mitos de emancipalWio e nacionalidade.

A Independ@ncia ~ condjc;ao para a possibilidade dessa batalha (as
sim como a nova ordem imperial havia sido condilWio para a possibilidade
da Independ&\cia), e 0 estado de guerra generalizado ~ tam~ 0 estado
nomAdico dos territOrios, bern como os sentidos sobre as identidades de
homens e mulheres. No extrema sul do continente, a batalha pelo territOrio

• Pub1k:ado em Eshulios. Revista de InvestigBclones Uterarias. Ano 3, n. 5. Caracas: jan-juno 1995,
p. 5-17. TradUt;io de Eduard Marquardt.
I DIDEROI', Denis. 80m III mtnpmllci6n de III N"trmrlntI. Barcelona: Anthropos, 1m. p. 45.
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£oi mais tardia que no centro doIm~, e por isso adota uma forma tipica
da modemidade do skulo XIX. a explonw;io cient1fica e a luta ~ca. No
imagin6rio da Col&Ua e no dos primeiros construtores da Independ~
eues terri16ri08 eram ,um extremo, estavam sempre "almt": eram 0 limite
pua se pasaar "a outro lado", eram a forma de se atravessar os desertos,
plantcies e lhanwu vaziu (de gente, de riqueza), para se poder chegar aos
tesouros que outros mitos situavam e localizavam na cordilheira dos Andes
ou em zonas imprecisas, entilo pouco conhecidas. Ainda se pensava que as
riquezas, antes de serem produzidas, deveriam ser buscadas, e 0 suJ. • pri
meira vista, era 0 terri16rio do nada. A dificuldade para acessar essas zonas,
as distandas, os escassos atrativos manifestos fizeram eues esparros serem
tardiamente incorporados ao Imp&io e, almt disso, sem uma sisteuu\tica
pol1tica de anexar;io e coloni.zar;io; uma esp6:ie de pacm implfcito dava a
entender que as terms que rodeavam a cidade de Buenos Aires nio tinham
dono, e Ilio havendo pol1ticas de anexar;io sobre elas, estavam mais ou me
nos livres a quem a~ ali se aventurasse. Em sentido preciso, essas terras
ainda Ilio eram espa~, de modo que a sua propriedade tinha diferentes
instAncias de legitimidade: nominal (0 governo de Buenos Aires), de fam (os
fndios), colonizadora (galeses e ingIeses nas estincias da PatagOnia). Entre a
falta de territorialidade durante a Co16nie. mais tarde a guerra dos Indios e
depois 0 lJIissez-ftliTt de governos republican08, a~ a constituir;io do Estado
argentino na dbda de 80 essa terra Ilio pertencia a ningum,. nio era pro
priedade e, portanto, seu estado era a natureza.

A natureza ~ um lema central dos debates filos6fico-polfticos dos~
culos xvm e XIX. As revolu~,e a nova ordem mundial que elas configu
ram. colocam no centro do debate a propriedade e a legitimidade dos espe
r;os. Com a expansio territorial dos imp&ios, a natureza se constr6i como
entidade externa ao sujeim e, portanto, ~ objeto de conquista, lugar para ir e
controlar. Oeste modo aparecem" no imaginArio europeu. ~ricado SuI e
Africa, e assim tamb6m Austr6lia e 0 Padfico: por um sistema de produr;io
da terrimrialidade e da identidade alheia em meio • expansio imperial-co
merciaJ. que permitem visualizar um mapa compacto de propriedade e ex
plo~.Poi&, como demonstrara antecipadamente David ViiIas:

"Neste aentido, resulta exemp1ificadora a leitura dos mapas de 1880, nos
quais aparecem os chamad08 "fHI~ 'DtUios: a designac;io que mais se repete ~

a de 'selva' ou 'tJerru vugerwI, i' se tratando da Patag6nia - um gigantesco
vazio -, 0 suI do Sudlo ou 0 ~ do Hlmalaia",2

Progressivamente, eues vazios serio, cada vez mais na textualidade
do perfodo, 0 mundo, e sed 0 mar - pouco a pouco menos inseguro - 0

que se retrair-se-4 frente 1 terra conhecida. Neste contextD, aqueles lugares

2 vn;;AS, David. lMa, ejirdID y frorttmt. M6xico: SlgIo XXI, 1983, p. '72. &Ie livro prec:unor, UII\

tIInto cond.erlllldor, tot \ID\ grande e8tfmuloplU'll. elICJ'eVer e8tIe lIrtigo.
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do planeta que careciam - com~o cia tndia, por exemplo - de cultu
ras enraizadas na terra, com civiliza~ urbenu altamente orguUzadu,
converteram-se em espa~osindecisos nos quais 1110 resuItavam - como nos
outros - inevibiveis as mAquinas de guerra, e nos que lie podiam ensaiar
outras estra~.A~cianatural (as~), aeconomia (as~
comerciais) e a es~ca (0 romantismo) sio parte desil88 estra~ para lie

provar a produtividade dos novos es~os, au seja, para produzi-Ios.s E, de
fato, certos territ6rios,como 0 sui da Confed~oArgentina, nIo lie cons
truiram como es~o senlo no skWo XIX. primeiramente pelos interesses
cOnjunturais do impmo britAnico em expensio, e mais tarde peJa constitui
~io do estado argentino, voltando 0 espa~ a essa territOriaJiciade atm. do
saber e cia guerra, simultaneamente. _

E precisamente neste ponto que se situa a~o de esCll1ils com a
qual seco~ a mover a nova espacialiciade 40 skulo XIX,. tal como indica
Smith para. 0 capitalismo. Das t:r@s escalas primeiras, espa~ urbano, elItado
nal;io e espa~o global, ~ a apari~io desta Ultima que redimensiona a carlo
grafia simb6lica do XIX. Nio sAo somente os produtos que buscam novos
mercados, nio sAo somente os direitos universais que se despregam perante
os oIhos dos inte1ectuais europeus, sio os outros, num sentido ainda difueo
mas materla1mente verificAvel, que dio nova forma ao espa~ comum, de
todos. Colocar a dimensio des escalas na experi@ncia significa, entia, colo
car-se Nt dimensio do Outro para se definir as identidades. Sem d1ivida. e
como afinnam os Ultimos trabalhos sobre a espacia1idade, a luta por elSpaIWO
~ agudamente politic.. E esseuso politico abe.rca todas as ciimens&!s. Para
precisar alguns sentidos, indica M. L. Pratt "'Europeu significa: 1etrado do
Norte da Europa. 'Natureza' significa, perapte tudo, regiaes e ecossistemu
que nio estavam dominados pelos 'europeus', entretanto muitas regilSes de
entidade geogr6fica conhecida como Europa eram inserides".· Urne nova
classe de consci@ncia planebiria est' surgindo para os europeus, e a vu1a
textualiciade de von Humboldt serA um umbral desse "novo mundo" outre
vez redescoberto, uma escritura do vislvel e invistvel dos territ6rios que
outra vez passario ao estatuto do Novo Mundo.

Qual ~ 0 novo interesse nos novos territ6rios do sui, afastados de
todo desejo aos imperios anteriores? 0 que conseguem prometer e como se
constr6em? Nio havia - 010 parecia haver - nesses territ6rios as riquezas
que constituiram a velha ordem econOmica (metais, fundamentaJmente) e,
al~ disso, estavam muito afastados des metr6poles, As· quais resultariam
renbiveis.·Tociavia, no trAnsito dos fins do s4!culo xvm ao XIX. esil88 terras
(que pareeiam 0 lugar em que a humanidade estava em transito: os fndios e

3 o !erma ~ de grande parte cia bibIiografta eobre a nova espedalldade, _ • ~wl_ ....
maticamen!e em SMITH, Neil: Unewn dewloprnmt. N"turtl, Cllpitm IJrId tItt ",oducfion of IptU
(Oxford: Basil BIac:lcwelJ, 1990).
4 PRATT, Muy Louiee. ImperitIl eyes. TNDtI writing tmd trlIIIsc:uUuNtion. 1.oIIdon: RDuIlclp, 1992,
p.38.
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os gauchos eram nOmades; os sabios e viajantes atravessavam para estudar,
medir, pesquisar) sio percebidas como futuros assentamentos tanto de ma
~primas como de "corlsumidores". A trad~io, nesse t:r4nsito, definiu
esses~ como desertos, esvaziand~s primeiro para apropriar-se de
les depois; mas, pelo contr6rio, as "na¢es" que ali havia eram. mUltiplas e,
portanID, taD'l~ mUltiplas eram as leis, as linguas e os costumes. Con
tudo, esaes territ6ri06 sem leis e institui~ ocidentais - 0 Estado ainda
MO se havia constitufdo - MO existiam, pois MO pertenciam, segundo a
lei. a ninguen. Se ~ a lei 0 que corrobora a propriedade, sem a lei comum
do Estado esaes territ6rios nio t!m donos. Se 0 territ6rio nio tinha dono,
entio a guerra era a pr'tica, Unica institui~o e lei de fonnas e reJa~io entre
os diferentes grupos. IsID era 0 que acontecia, efetivamente: bandos de in
dios, de colonos, fac~Oes efetivavam a guerra continua para ocupar um es
pa~, um territ6rio, e por isso estavam continuamente rompendo fron
teiras.5

VereDledir
Nem mesmo no~o XVIIL ap6s uma longa tradi~io de ignorAn

cia, 0 que hoje ~ a Republica Argentina resultara um espa~ que chamava a
a~o, pois era 0 al~ de tDda a barb6rie, 0 limite no qual toda cultura se
esvaziava. Mas 0 sku10 xvm ~ um limiar sobre 0 qual se vai ~ando a
importincia estra~cae comercial do sul Foi, entio, sobre a opiniio gene
ralizada de desertD que os polfticos trabalharam as leis, as institui~, a
economia e, buicamente, construfnun um pUs: a cidade de Buenos Aires,
contra 0 restante das hegemonias provinciais, ideaIizava uma repUblica que
estabelecia uma luta por constituir 0 Estado sobre as guerras entre cidades
(Buenos Aires e as cidades do interior) que pontuavam urn territ6rio estra
nhamente vazio ou, melhor, desconexo, sem rela~esde continuidade; entre
as cidades MO havia nada. VArias pniticas discursivas - notadamente a da
lei e da literatura - servirio para reinterpretar 0 territ6rio, 0 espa~, outor
gar novos sentidos e, desde a pos~o da nacionalidade, criar urn espa~o

inexistente pelos dom1nios da soberania nacional oscilante, ate que, em
1879, com a Conquista do Deserto, se estabelecerio as fronteiras. Construir.
o Estado ~ desenhar urn novo mapa (ir deslocando as fronteiras emd~o
ao suI), e para se produzir esses territ6rios necessita-se da constitui~io do
Estado. Se por um lado essa opera~o estatal (conelativa l\ do imperialismo
ingl&) significa produzir um territ6rio proprio (contra os colonizadores in
gleses que se assentaram na Patagania desde 0 sa:ulo XVIIl), por outro, sig
nifica (e significou historicamente) a colonizar;io de urn territ6rio alheio, 0

dosindios, sobre 0 qual se exerceu toda a viol@ncia de urna conquista impe
rial. CristaIiza..se, neste contexto, uma certeza que retoma como neeessida-

5 VIfIM trabe1ha • miquinM dMguai8 de guerra J\08 ~rtDeargenlinos do IkuJo XIX, defen
dendo os bandos indios e branc:os, 0 roubo, • exprop~, • rapfna ml1tuL Articula tIunbmn •
questlio du fron-teina m6veia ou em trbsiIo.
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de polftica: tem.-se de pesquisar, conhecer, atravessar 0 territ6rio - opera
I;Qes que garantirio 0 domfnio definitivo· -. Essu terras, a prindpio de
ningu~ parecem estar disponfveis no skulo XIX para a nova ordem eco
nOmica, que nio requet apenas novos mercados para a exp8n8Io imperial,
mas tambml modemos estados que sejam capazes de produzir e comerciar
suas mat&ias-primas.

Colocar-se na perspectiva do skulo XIX ~ ver comose desenha ease
territ6rio que devia ser demarcado; deste modo, a descril;io se converte em
a~o prioritaria porque 0 saber sobre 0 terreno proporci0nar6 08 instru
mentos mais adequados para conquist6-lo. Como assinala Edward Said,
"Em urn myel b6sico, imperiaIismo significa pensar em ocupar, controlar a
terra que Ilio se possui, que est'- longe, e na qual outros vivem e outrossio
proprietJi.rios":6 Oaf que a centralidade de todas as estruturas espaciAis e os
sistemas de medi~o e produ~o da propriedade sobre os territ6rios, que
pOs indios e gauchos assentados na Patag~nia,era 0 que a ingleses e porte
nhos faltava: 0 conhecimento de seu proprio territ6rio. Essa luta desigual se
define, entao, pelo saber.

A Confedera~io Argentina, 0 governo, os sabios, os aventureiros, a
literatura, a ci@ncia e a lei chamaram, todos, a essa terra de ningu~que se
estendia em dire;8.o ao suI, ao norte e ao oeste do centro de Buenos Aires, 0

deserto. Essas terras nomeadas com tanto consenso requererlo, todavia,
antes da apro~iodefinitive. uma explora~omaterial como a que fize.;
ram os conquistadores ao chegar na Ammca. Nease sentido, a RepUblica
Argentina (na realidade os territ6rios do extremo suI: 0 mapa abaixo de La
Paz a~ os fins desconhecidos do p610) £oi descoberta no skulo XIX. e tanto
crioulos como estranhos deram-se Aexplo~o. Essa exploril~ pouco tI!m
a ver com as demarca~do skulo XVI na Ammca CentraL Os explorado
res estao agora providos de urn discurso au~nomo - 0 da ci~ - e de
inurnerliveis instrumentos para acesser 0 enigma do territ6rio e colocar or
dem sobre 0 real7 Os sabios, os viajantes - que formam uma figura dos
fins do skulo XVllI e princlpios do XIX, combinando a atividade cienUfica
com a polftica e a militar - cruzam, em condi~n10 menos predrias que
as caravelas de Cristovio Colombo, esses territ6rios desconhecidos que per
correm como uma extensio do mar, onde Ilio encontrario menos perigos.l
Foram os ingleses, particularmente, os que mais ansiosos por territ6rios
(depois das falidas invasC5es de 1806 e 1807 ao Rio de Prata) decidem provar
a via explorat6ria que tanto prometia desde as expedit;&!s do skulo XVIll.'

6 SAID, Edward W. Culture lIPId impnUllism. New York: Alfred A. Knopf, 1993, p. 7.
1 "De8de fins do *uIo XVII, rel6glo, bUMola, utrolAbio e eobretudo lune_ formam pu1Ie do
neee.6rio para um turiBta bem aperelhado.M CORBIN, Alain: u m-ritoft du tIidIl. L'Ot:dderIt et Ie
disir du rirNlge 1750-1840. PariB: Flammarlon, 1988, p. 59.
I 0 relaID do INIJ' • 0 modelo do Wjlnlle e 0 pr6Iogo do relaID de viIaem ptlo JlIIIlIa Olepm.
qmR todoe, a bual ao porto de -s-no. Airs. V6em primeiro a c:ia.le,~ UD\ cnm.
pm1Iom. _ outro mar, 0 pampe.~ deeconheddo.
9 A expedil;Io que 0 QPl1Ito Fritz fizera em 1832 e que lenva Darwin entre a~.
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A etica imperial e simples: imp&! a imagem de uma natureza a conquistar;
o homem deve ajud6-la a Iiberar suas riquezas e ac~o deve ser leva
da em dire¢o aos povos b6rberos.

Essas explora~Oes foram registradas em relatOrios, Iivros. A cultura
argentina conhece os aulores desses texlos como "05 viajantes ing!eses", que
deixaram uma quantidade de testemunhos sobre os mais diversos aspectos
da vida "nos pampas", durante lodo 0 seculo XIX. A esses viajantes e explo
radores (europeus em gera!) somaram-se pouco depois, contratados pelo
governo argentino em sua busca de esta~odas fronteiras, outros 56
bios e cientistas que tambem. tinham comO' tarefa pesquisar, ver e medir a
terra de ninguem. Uns e outros (e tambem., por certo, os que logo virio,
uma vez constituido 0 Estado, para codificar 0 saber nas Universidades e
Academiils) compreendem vArios objetivos: buscar possiveis riquezas mine
rais nos Andes (especialmente no Chile), ou demarcar 0 pampa. plano e in
finilo, em multiplas parcelas que nomeiem e legaIizem a propriedade sobre
a terra, e produzam as novas riquezas agricolas do suL

A extensio sem Iimites (quer dizer, sem nenhuma marca, sequer
natural, que ordenasse e fixasse 0 espa~) e a falta de popuJa~definem os
conteudos dessa palavra com a qual se chamou, durante quase lodo 0 R
culo XIX, as p1anicies em abandono, acessadas ap6s as Ultimas casas da ci
dade de Buenos Aires, criando assim uma paisagem: 0 deserto.10 A id& de
vazio, de nada, na verdade se refere melhor a essa terra de ningumn. sem lei
nem propriedade, que exige, como contraparte, a consti~o do Estado e
da Na~o, que serli a garantia de limite, ordem e lei. Efetivamente, seni 0

Estado Nacional quem darli ao pais, as mUltiplas "~Oes", que conjuntural
e beIicamente conviviam nesses territOrios, urn desenho de suas fronteiras.
o Estado cria 0 mapa e <> mapa cria a na~o. Quando as fronteiras estiverem
delimitadas, os sentidos, e portanlo as identidades, serio finalmente nor
maIizados.

Usa-se a palavra "deserto" como termo tecnico somente para~
dias. Everdade que esses territOrios "nio ~m nada"; MO 56 nio ha colonos
(nio ha propriedade sobre a terra, pois a propriedade e exercida sobre 0

gado), tampouco ha animais, 6rvores, 6gua, acidentes geogrlificos. 0
pampa, 0 deserto, e assim urn territOrio mon6lono, em que Iinhas MO po

.dem ser tra~adas, cercas Ilio podem ser construidas, e muilo menos sobre
viver. Nio ha viajante, desde Darwin ate Munster, que nio descreva essas
extensoes sempre id~nticasaquelas em que sio incapazes de se oriental sem
ajuda de bussolas ou guias. Essa caracteristica produz, alem de uma certa

10 Emre~io l pailIagem, coMebida como uma COlIStruI;io, w. J. T. Mi'chell.up,we, em MImperial
landscape", a segulntl! "lese": "A paI8agem j! um meio de inlleldmbio entre 0 humano e 0 natu
ral, 0 si mesmo e 0 OUtro. Enquanto tal, j! como 0 dinheiJO, bom pua nada eD\ at~ DIM ex
pressivo de uma reserva potendalmentl! eem. llmites de VlI1ot". Em: MlTQIEU.,. W. J. T. (ed.)
l.JmdsaJpe and~. Chicago and London: The University of Chicago Pre-. 1994.
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beleza registracla esporadicamente por aIguma descri~iio paisagfstican , 0

terror do outro, a depressio que nio se pode enfrentar, desde nenhum co
nhecimento pWio (os acidentes topogr6ficos que a geografia codificou, as
paiIagens que os artistas top6grafos mostraram). 0 negativo vinculado a
monotonia das planfcies ~ urn valor antigo. Segundo 0 excelente livro de
Alain Corbin IObre as paisagens das ribeil'as12, desde a Bfblia os espa~os

abertos 810 condenados, pois se identificara, desde entio, os limites dos ter
rit6rios (0 parafJo, a terra). Colocar Iimites, na apropria~o dos espa~s

alheios, ~ a forma tradicional cia sedentariza~o e, no *u10 XIX, do impe
rialismo. Oaf que essa monotonia sernpre tenha sido vista como urn deme
rito.lS

Todavia, 0 que se duuna "0 deserto" nio ~ tal Nos relatos dos via
jantes (mas tamWm nos d08 nativos, La Cautiva de Echeverria e 0 Fllcundo
de Sarmiento sio os exemplos), esse territ6rio de ningu~ que os explora
dorescruzam uma e outm vez a cavalo esta cheio de gente. E 0 teITit6rio
dos n6made&; mas nio somente deles. Nessa terra que, vista em detalhe
(vista, na verdade, com os olhos do saber do guia, nativo), tem pequenas
lomb8&, lagau, centlenas de rios, salinas, montanhas, vales e bosques, as
gentes nio cansam de mudar-se ou tratar de se estabelecer. Curiosa varie
dade perambulando por alga charnado deserto,ali vemos negros, irlande
ses, muIato&, italianos, ga1egos, nativos, galeses, indios de diversas mhos
inimigas entre si. que fazem. sobre esse territOrio, quantidades detransa
~ intercambios comereiais, lingWsticos, cu1turais, chamando a aten~o a
freqQ~ e fluidez destes tratos, descritos por quase todos os estmngeiros
que no Rculo XIX escreveram sobre 0 pampa.

Se 0 territDrio nio urbano ~ deserto, 0 ~ primeiro pela dificuldade
relativa para encontrar 'sua e, portanto, fazer a terra produzir; mas e de
serto mais precisamente por nio ter os tra~s de demarc~odas parcelas
que ganmtem a propriedade. Se no pampa nio se tern de transportar os
alimentos (0 gado esta sempre "ali") e 0 domictlio esta situado sobre 0

lombo do cavalo, trata-lle entio de uma outra realidade para a sobreviv~n

cia e a propriedade. 0 deserto ~, paradoxalmente, a propriedade do nOma
de, do bUbuo pord~o;daf que as distincias e a velocidade sejam seus
vetores. Sem d6vida, os europeus nio podem ver Dada nesta dimensio, mas
chegam dispostos a fixar, marcar, ~ar e deIimitar; suas viagens nunca silo
turfaticas,~ urn cantter de missio para reconverter 0 territOrio, usando
urn novo saber.

11 ct. FRANCO, Jeut: ·Un viaje poco rom6ntico: viajeros britMicos hacia Sudammca, 1818-1828".
Em: &cI'i11ml, n. 7, 1979.
12 CORBIN, AWn. Op. cit.

13 "TocW. os viajan_ enfatlzam a infinita irulipidez da peiMgem holAndesa; aIgw18lamentam sua
mo-nolDnIa.. CORBIN, AIaln. Ibidem, p. 48. 0 mesmo suc:ede com os que viajam ao pampa: a pai
-sem flr-relevanlle, mon6tDna.
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o saber do outro
Desde a exped~o de La Condamine em 1735-36, os cientistas-via

jantes chegam na Aftrica com missOes espedficas. As Sociedades Cientffi
cas (geogr6ficas, botAnicas) europmas eram, em alta escala, instituil;Oes Hea
das a poderes estatais ou econ&nicos, de modo que a investi~o geogrMi
ca e botinica era uma das formas privilegiadas deap~odo terrii6rio
alheio atraves do ~do de limites, constituindo assim osav~ do·im
perio, pois colocavam esses "novos" territ6rios na escala mundial, dando
lhes espa~ no plano do mundo.1f As sociedades mais importantes, a Royal
Society de Londres e a Academia de aencias de Paris, comandam no s«u.lo
XVIII todos os conhecimentos cientificos; fundadas no s«u.lo xvn, vio re
convertendo 0 saber cientffico em favor dos interesses dos estados moder
nos.1S

Dois viajantes ingleses no sui, entre os primeiros, destacam-se par
seu olhar sobre 0 espa~o, a polftica e a cultura. A pressa que ambos~ em
pereorrer as longas distincias pampeanas, que desde 0 mfsero pom de
Buenos Aires os separam das minas chilenas - que ternin~ de pes.
quisar e explorar -, Ilio se v~ detida seni.o peIa neg1i~ dos nativoa,
que com sua lentidio sabem apenas obstaculizar a ansiedade dos viajan1ea.
Ambos, 0 capitio Francis Head e John Miers, viajaun de Buenos Aires em di
~io A provfncia de Mendoza, nos infcios da dbda de 1820.16 Head e
Miers nio sio "cientistas puros"; combinam. esta atividade com a aventwa
econ6mica. Ambos arriscam sua vida (que asseguraram em Londres) e pro
priedade na explora~odo territ6rio. A pressa com que picam os camos e
apuram os chefes de cavalaria parece se corresponder com certa ansiedade
ecoMmiCa, mercantiJ. frente A possivel explora~o dos vastos e faoteis ter
rit6rios que atravessam; Ilio sio, neste sentido, os viajantes clUsicos, dis
postos a desfrutar do que v@em; pelo contr6rio, sio homens de neg6cios que
modernam.ente ja nio~ tempo a perder. Devorando l~guas,Head e Miers
parecem vislumbrar a grandeza econOmica dessas terras que se apresentam.
em sua extensio, sem dono, pois ningu~ es~ interessado em explor6-las.
A ideia de progresso e uma reflexio obrigatOria perante cada acontecimento
do, por momentos, aborrecido reconh.ecimento do terrene: aborrecimento e
monotonia que se experimentam par igual perante a paisagem. os habitan
tes, os costumes, as cidades, a economia. Ambos "v~" adiante urn gran-

14 Prop6sitos como 0 da~ode La Condamine corroboram: a~ prepuada par_
d~micosfranceses consistiu em obler dadoe precisoe 80bre a COI'I'l!SpOlIdbcla doe valoree angu1IIr
e Unear de duaspos~meridioruUs em doJa lugares afaatadoe da Tena, Lapania e 0 vfce...reJna
do do Peru, ou se-ja. criar a dimenaio cientffica do mundo.
15 d. fOUCAULT, Michel. lAs ptllJdmIs YIlls. COtIIIS. Barcelona: PIaneta, 1984.
16 HEAD. Capit6n F. B. La ptmIpIl Y los Andes. Nota de 1JitJje. (Rough noI5 taM during some rrq1id
joumqs I/C1'OSS the PtmlpIIS and tmumg the Andes. 1826.) Buenos Aires: Admlnistnlcl6n GenenI1
Vaccaro, 1920 e MIERS, John. Viaje III P14tIl1819-1824. (Trra¥ls in OdIe II7Id La P14ttI, 1826.) Buenos
Aires: Solar/Hachette. 1968.
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dioso porvir, pensam a dimensio temporal desse espa~o que atravessam,17
Constr6i-se com ambos texlos uma territorialidade (mais natural e paisa
gfatica em Head, mais~ em Miera) que poderia ser fixada no tempo,
uma especialidade que poderia ganhar cond~o histOrica atrav~ das mu
~ que 0 progress<> introduziria.

o capitio Hefld, relativista moderado, nio deixa de se surpreender
irente, por exemplo, ao modo "aclaptado As circuntAncias" que 0 pais tern
de se elaborar, que a ele parece tio estranho. Todavia (e apesar do autorita
rismo manifesto em vUias cenas irente aos crioulos e crioulas), reconhece a
altericlade de urn espa~ que deve ser reconvertido pelo saber ocidental
mundial:

"(.•.) mas isto expreIU IlOD1Il!nIe [em~o As~] nossa idma impel'
leita e provavelme.nte equivocada; pais, liinda que tenha passado alguns me
lIeS I1C6 Andes, as~ sempre me enganavam, e resultava que meu
olhar era comp1elamente impotente para estimar~ a que IlW'¥:a ha
via estado acostumado (; ..)
"Acreditava-ee, peIa~o do rapaz, que 0 pais que atravess6vamos era
montanhOllO, pais faJava de ctrros e vales que eu nio via; mas 08 gaUchos di
videm suas planicies emlombu e deprese6es que ninsU'm senio eles distin
gue".I'

John Miera nio se perde menos na maranha do territ6rio dos gau
chos: "Nio pude julgar a distAncia real. Levava comigo 0 melhor mapa in
gI&, mas nio trazia info~ioalguma sobre 0 caminho proposto e tinha,
alm disso, tantos erros em outros pontos que pouco adiantava".19 Oaf os
imprevistos que sUpOem que sua esposa d@ a luz ao ~ da cordilheira, que
seus gutos se multipliquem varias vezes e que possa cam.inhar diariamente
menos do que se havia proposto. Seu saber, no pampa, .fracassa, e a escritu
ra de seu livro assim 0 manifesta: ser util aos pr6ximos viajantes, dar fatos
"fil9s". Miera olba para 0 territ6rio e para os habitantes desde uma identi
dade abismaJ. daf seu profunda desAnimo porque ningum os v@, ningum
sente curiosidade perante sua caravan&, ao atravessarem urn povoado ou
uma cidade. V@ nisso urn dem&ito dessa gente entregada a barbebi.e, e se
rebela contra esse outro que se volta a ele - que leva a civiliza~o - invisi
vel Assim julga, por exemplo, a forma de ataque indio (0 homem montado
na~ do animal) uma forma de covardia e nio de estra~gia daquele
que 56 tem seu corpo e seu cavalo para enfrentar as armas de fogo, por
exemplo. 0 territ6rio de Miera tern genie, mas esta igualmente vazio; sua
forma de produzi-Io ~ a da semici@ncia, 0 registro exato e minucioso de

11 Como 01 vlajanteI pcl8tIerionI, ambos eecrevem. na reelic:lade, relal6r1os pua os que, com intlm
~ ec:on&nlI:u, lie aventuramn mais adiante por _ territl6rioll.
11 HHAD, CapltUl F. B. 0,. cit., p. 137e p. 161.
19 MIERS, John. 0,. cit., p. 34.
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cacia~ que percorre com os relol'\'OS, as pegadas e os caminhos que tern

de aaveeear.
Sedentarizu, medir, contabilizar sio as atividades produtivas do

avuv;o imperial. Povcer (0 fiJho de Miers NUlCe na terra) ser6 a promessa
pull 0 futuro: a imigra~ neceeaita primeiramente cia ordenal;io do espat;(>.
Head, pot sua vez, chega a uma conclusio semelhante por outra rota; se a
~ - que ele deeaconseJha neue momento - nio tem ainda as con
~ para Be aasentar, todavia, nio deixa de Be perguntar pe1a finalidade
de .,civiJizar'" __ terrill6rios. A dtavida que Be coloca e a ac:erca cia necesai
dade de Be fazer i:ngftssar euaa terra.s na ordem capitalista, pois nio deixa
de admiIar _ gentle que nio produz mais porque nio tern necessidade de
mais nada. 0 terrill6rio de Head puece confirmar os centros de produr;.io,
deixando 0 pampa e 0 deserto como os espat;(>s vazios do capitalismo,como
Be houvesse a pouibiJidade de buracos de alteridade no mundo adminis
ado, e nio unicamente como espat;oS a conquistar.

No outro extremo dessa textualiciade, que esvazia 0 espa~o e cria ter
ritorialidade, encontra-Be Alfred. awIot; um engenheiro franc@S contratado
pelo Miniatro da Guerra de Avellaneda. Adolfo Alsina, e logo depois pelo
general Julio Argentino Roce,. para fazer um reJevamento topogrMico do
pmlpl. quando Be est6 levando a cabo a~o total dos tndios atraves
da guerra de fronteira& ~t diz claramente em seus relatOrios, publica
dos naF~, que a conquista do deserto e uma guerra pelo territ6rio, e
que 0 maior terror dos fndios era os instrumentos dos top6grafos: "Com
efeito, os fndios 8entern um tradicional e sagrado horror por tudo 0 que sig
nifica medir;.io de terras. Para eles, 0 agrimensor e 0 objeto de um 6dio su
perticioso (•..)".21 Essas medil;6es poderiam ser pensadas como "minirituais
de cientifiddade", como formas IlliWticas dos viajantes e sAbios imperiais
80bre os rituais mAgicos dos indios, atraves dos quais~ a garantia de seu
domfnio; a a~o da cientificidade (cada novo instrumento surge para a
a~ do outro e sua domina~) seria a equiva1~cia cienUfica da
magia.22 Am~ e sempre um limite, e os Indios 0 sabem: "Consentiram
que tir6llemos SUA fotograffa. mas de nenhuma maneira deixaram medir
seu corpo e, 8obretudo, sua ca~", afirma 0 Perito Moreno em 187'9.23

~ot ~ um fremente defensor da "8Olur;.io final" com os Indios e percebe
hem 0 que eque est6 jogando em cada batalha com os caciques das trihos,
dal sua insist!ncia na cientificidade da Conquista do Deserto.

20 TratlHe dm lIrtlp apaoec:ida. em Rwue des deux morIdes entre 1876 e 1880, depoia de lieU tra
bdIO lo-JlosI'flco no punpa upntino.
21 tmmm, Alfred.lWlIItolI lit 14 frrmlJeN. Bumoe Airee: Solar/HIlchetlIe, 1968, p.42.
22 Noe wgere _ hlp6teee 0 livre de TAUSSIG, MiI:hael: Mimesis IIftd IIltmty. A ptIrlictIUrr history
of.-- (New Yolk and lmIdQl\: RoutIecl8e, 1993), no qual lie d_vo)ve a id'ia de faculdade
IIIimHaI que renIIIICe NI moclemldade com as~ de reprodUl;lo. Atua1menIe, natureza,
~ ItIl:uJdtIde IIIimHaI e hld6ria c."OlonlU 110 - em.\IIl hip6lltle - inMpriveia: uma lUll

de mAo dupla.
:!SED\; Villju 14P11b1gorri11Au1trwl1876-1877.CltadoporvnilM David: 0". at., p.m.
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Ao final do $kulo, ~lot descreve a conclusio desse processo. Do
interesse mineral pa.s8Ou-se abertamente Aexplora~o de gados e pastagens
e afuUase no com&cio exterior. Rios naveg6veis, ferrovias cruzando 0 anti
go deserto, estincias alambradas sio os elementos do Estado NacionaJ. as
ordens impostas ao territ6rio que foi ganho metro a metro, a cultura e pro
priedade dos outros (os indios), mas tamb&n com a irrecus6vel partici~o
dos exercitos de outros (os gaUchos) e 0 estimulo, ajud.. ordem e _her de
outros (os europeua), que mediram e descreveram minuciosamente cada al
queire, antes e ap6s os exeratos. Faltava apenas, nessa plan1cie milimetnlda.
a chegada dos imigrantes que, providos de sua alteridade, vieram a consti
tuirana¢o.

A escritura destes viajantes fez parte de uma tra~o da epoea que
inclui os artistas top6grafos, os cientistas, os viajantl!s solit6rios em buaca de
aventuras, 0 artista frente 1\ natureza e, inclusive, a nova pr6tica dos habi
tantes urbanos que "redescobriram" a natureza atraves do mUltiplo materi
al de divulga~io (guias para se desfrutar dos ambientl!s ruraia, manuais de
jardinagem). Mas MO 56 se inserem ali. riuma tradi~o que iniciada com
Jean-Jacques Rousseau, expandiu-se para diferentes formas cultas e popu
lares, gerando ainda uma nova literatura de "descobrimento", intervindo
ativamente na produ~io de territoriaIidades numa cultura cada vez mails
mundializada.. e completando, como assinala Vii\as, a conquista empreen
dida no secuIo XVI, garantia e paradigma das novas empresas. E88a tradi
~io que excede a expansio da cultura ocidental e que chega ressignificada.
a~ fins do $kulo xx. desencadeia outras perguntas sobre a identidade. Que
tipo de imediatez quebra a ''barb6rie'', ap~ do Outro? Querelal;io
postula com a identidade pera tornar a tra~ar as fronteiras culturais e espa
dais? Em fins do serolo XVIII e princfpios do XIX a questio do territ6rio
!eve urna centralidade tal que recodificou~ e disc:ursos acerca do ou
tro, variando os limites ao ampliar as escalas e criando novos meta-relatoe
que construirio as novas popu1a~ameriamas.


