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A REPRESENTA~O DA CtJLTURA EM DARCY R1BmRO.
PROJETO ESTfmCO? POLtrICA CULnJRAL?

Susana Scramim
UniverBidade Feclend de Senla Catarina

Utopia pessoal e utopia locial
Em seu ensaio "0 povo latino-americano"l, Darcy Ribeiro afirma que

"comparados com os Povos Transplantados, que sio meres europeus de
al~mar €rente aos Povo6 Testemunhos, que carregam duas~ cultu
rais imisciveis, os Povos Novos sio uma es~ede gentio aabua-rasa, deser
dados que foram de seu parco acervo original. Desapegados de passado
sem gl6ria nem grandeza, eles 56 tern futuro. Suafa~MO esta no pas
sado, mas no porvir." Pensar em acertivas como essas onde se qualifica a
mem6ria dos povos novos como tlfbua-rasa significa supor a impossibilidade
da mem6ria por urn lado, e, visto par outro, na conseqiiente car@ncia de
subjetividade que isso possa significar. Esberrar na proscri~oda mem6ria
ou nos seus conteUdos sem gl6ria pede criar obstaculos penosos quando se
tenta representar literariamente a nossa cultura. Essa subjetividade perdida
revelada na interdi~o da mem6rla, contraditoriamente, aponta tamb&n
para uma pluralidade de subjetividades fragmentadas. ~ bom lembrar que,
nesse sentido, 0 fragmento MO chama a aten~o sobre si. mas para obBes
sOes essenciais, ou seja, para os procedimentos de represen~io.A mem6
ria interditada e a es~tica do fragmento colocam nurn primeiro plano a
impossibilidade de urn discurso sobre nossas origens e, num outro plano, a
liberdade de forjar uma origem. Quando Darcy Ribeiro, no mesmo artigo
citado, admite que "amalgamando gente procedente de todos os quadran
tes da terra,. criaram-se aqui poves mesti~s que guardam. em seus rostos
~tnico-culturais heraru;as tomadas de todas as matrizes da humanidade",
afirma a possibilidade da inv~o do car6.ter atrav& da futilidade e da
frutilidade da rela~ promfscuas. Com base nisso, soa como contraditDrio
admitir que nossafa~ enquanto pove "esta no porvir", tendo em vista
que a fa..anha parece residir justamente no procedimento da inven¢o por
que permite a ob~o de resultados ntuna cadeia infinita. Ele, 0 procedi
mento, constitui-se entio, na garantia da perman~da utopia na busca

1 Este texto IIObre 08 qulnhentos lID08 cia AmfrIca foi eolicltado • Darcy Ribeiro e pubIbc:lo, no
iNdo de 1991, pe1A revilla Cotrcilitnn, cia HoImda. Aqui trabllho com a ec1iI;lo do "0povo
Jatino-amerlcano" leila peJa revlala 0lrtJt', 1992/2, organizada por Darcy Ribeiro e lInpl'e-. no
Cantro Gr6fiI:o do Senado Fedend. Oe conceilioll POOOfJ TnrnsplmItlIlb. Pooos Tesflnnlmhcls e Pooos
Novos, utillzad08 pelo autor no referido texto, foram fnklaImente trabalhad08 no Hvro 0 P1rJas8o
CiuilizAt6rio, de 1978.



de uma di~o nacionaL 0 projeto proposto por Darcy Ribeiro de es~
uma id~ de n6s mesmos opera um deslocamento temporal: 0 futuro.
Contudo, ele £inca suas bases 1'18. reinvetlf;io do valor da mem6ria. Num
debate sobre 0 romance brasileiro dos anos 70, Davi Arrigucci disse que IIa
lem.bnuu;a ~ uma~ de significante de um conteUdo que ~ 0 0Ivido"2.
E proprio da representa~o liter6ria abibuir significante, abibuir forma e
nesse ato criador tambml 58 forja 0 valor a ser atnbufdo i\lem~ talvez
daquilo que jamais tenha existido~

Na tentativa de esbo9u' uma representa~ode nossa intagem enquanto
povo, Darcy Ribeiro l@se!etivamente nosso passado. Primeiramente, ~ 0
passado indio que se deseja lembrar para entio calcar sua visio prospec
tiva da na~o 1'18. mes~ Falar em visio prospectiva de um povo
implica sempre 1'18. ref~ a um projeto, um es~o <ie situa¢o ideal,
falar de um projeto em deslocamento espacia1 e temporal significa falar de
utopia. Etimologicamente e historicamente a palavra utopia esbi ligada l\
n~io de~. A palavra traz consigo os vestigios da sua NstDria: 0 to
pos. No entanto, de que~ fala-nos essa palavra? .Benedito Nunes
alerta para as pritneiras formasde utiliza,.ao da id~ia de utopia: seu uso
enquanto projeto politico. Ela esta nos gregos, que t@m em Platao a figura
precursora do idealizador do projeto da Polis justa. Mesmo sendo um pro
jeW de cidade ligado i\ categorias do pensamento ~tico e politico as refle
xOes a respeito da melhoria da vida 1'18. Polis eram consideradas como pa
drOes tUpicos; "tudo tem seu lugar marcado no mundo dizia AristDteles 1'18.

sua Metaftsial. E a~ mesmo para Platio as id~ inteligiveis nio 510 utOpi
cas; residem uper ouranos topos, num lugar acima do C~U"3. Ap6s tantas uti
1iza~ da utopia n~ sentido eminentemente espacial que tem seu
exemplo cLissico 1'18. ilha visitada por Rafael Hytlodaeus, 0 &kulo das luzes
acreseenta um outro componente a este universo. Hti uma tend~ em
abandonar os padrOes da utopia narrativa desenvolvidos a~ entio, ou seja,
aqueles que projetam. uma legisJa¢o ideal para a real~ de uma socie
dade abstrata. Ocorre um esgotamento do paradigma espaciaL contudo, a
esse paradigma sobrepae-se outro: a categoria do tempo torna-se 0 lugar
de investimento mtiximo da utopia. Observa-se entao uma historiciza¢o
da utopia4. 0 esquema da narrativa muda, embora conservartdo 1iga~
com a viagem a um espa~ imaginArio. A u-topia v~se entiotransformada
em u-crcmia, emes~o de uma cidade sem mal que deixa de ser projetado
no es~o, para ser desejado num tempo imagintirio. Assim, 0 futuro passa
a ser considerado uma categoria importante para desenvolvimento de um

2 ARRIGUCCI, Davi UJomaJ. Realismo, A!egoriau
, ernAdutdose Pmlido/;. SAo Paulo: Polis, 1979.

3 Conlira ern uUtopia e pensamento ut6picou, de Benedito Nunes, em Amhica: Ficr80 e UtopiRs,
018. Maria L. de Arllgilo e JaR Carlos Meihy. Rio de Janeiro: Expressio e Cultura; SAo Paulo:
EDUSP, 1994, p.3i'8.
40 termo historiciz49io dtl utopiR foi d~vol.vido por B. Ilaako nwn estudo 80bre a reI.!;lo
entre utopias e mitos. Confira em BACZKO, Bronislaw. Utopi4, in Eru:icWpidia &ua.uli, vol.UIM 5,
Lisboa: Casa da Moeda, 1985, p.333-$6.
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ideal de sociedade e 0 progresso passa a comandar a represen~o do
tempo. A~ do utopiata t:ambem sofre aItera<6es nessa nova configu
r~io do imagiNrio social Aque1e que cria 0 discurso ut6pico deixa de ser
um mero sonhador, ou fabricante de fio;oes, para agora assumir 0 papel de
um manipuJador tanto dos elementos do campo simb6lico quanto dos
conte\idos sociais e polfticos. Num contraponto Autopia polftica que nesse
momento, na Fran~ de 1770, incorpora a categoria do tempo imagirWio,
ou seja. um projeto de sociedade ideal antecipado no futuro, desencadeado
peIapub~ de L'an 2440, de Mercier, a Alemanh.a pro~ como alter
nativa para a conquista da socieclade ideal 0 Bidungsroman, que se constitui
numa utopia de aperfei~topeico-individual no tempo e se coloca
como a Bildung universal ahnejada. Questio essa que vinca fundo as rela
~(5es entre sujeito e sociedade e que me parece ser um problema estrutural
da modemidade.

Em seu estudo sobre 0 romance de fo~o na Alemanha, Wilhelm
Vosskamp, numa an4Jise5 do Wilhelm Meisters Lehrjahre, de Goethe, aponta
para a dicotomiza~io do sujeito na insti~odo antagonismo irreconcili6
vel entre "pretenslo subjetiva" e"~io extema moderna e raeional".
A id& de Goethe de um auto-aperfei~entoj6 estli contida no pensa
mento de Kant e de W. von Humboldt"A auto-~o ~ somente pas
sivel enquanto rea~o·dentro da lUst6ria do~ humano". A dife..
ren~a que se instala entre a conc~ lluminista de Estado e a id& de
auto-aperfei~amentode Goethe, na anAlise de Vosskamp, reside no fato
de ele colocar suaespe~nio na perf~odo Estado, mas no lugar dela
a capacidade de aperfei~entoda ordem sistemica do Estado. Mas ~ 0

mesmo Vosskamp quem ressalta que essa atitude foi rejeitada par 'Thomas
Mann que viu nela uma postura pouco poIitizada e uma exacerba~o do
individualismo burgu@s. Aqui. coloca-se em reIevo nio ruptura, mas sim a
continuidade temporal, 0 decorrer da Hist6ria ~ definido na ~ua continui
dade a partir do progresso das leis do espfrito humano, que educam 0 ho
mem novo atrav& de uma pedagogia dos efeitos civilizadores em direl;io
ao homem hem formado do amanhi.

Na reflexio a respeito dos projetDs ut6picos facllmente nio se conse
gue escapar As contradi~ que estio no ceme de sua exis~hist6rica.
Por isso, faz-se necess6rio anaIisar cuidadosamente cada manifesta~o da
utopia. Tarefa essa que nio se consegue realizar em poucas p4ginas. Con
tudo, esse texto pode apontar algumas questOes importantes que poderlo
ser desenvolvidas com a profundidade adequada em outra situa~io. Nas
rela~Oes que 0 discurso ut6pico estabelece entre utopia e revolu~o hem
como entre utopia e ~o parece ser baslante forte a inclina~ dessas

5 Wilhelm Voeskamp deeenvoLve pesquia eobre 0 romance de~. Um doe trabIIhos que
resulloud.- peequlsa ~ 0 utlgo, _ trad. pua 0 portl.Iguk, ·UlDple und UtopleIaitlk In
Goethes Romanen", In Utopitpsdnmg, Heraf8Sllgeben von WIlhelm voesbmp, DritlerBmd,
Suhrkamp, 1990.
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utopias para a pedagogia social Parece que h6 uma inten~o em atenuar os
contrastes que constroem as fronteiru do politico e do ficcionaJ, do politico
e do pedagOgico a~ se confundirem num projeto de transfo~odo Ito
mem do passado em. ddadios mem.bros de um novo povo. A pedagogia
realizada na~o entre utopia e prog:reMO se diferencia das demais no
que toea i\ questio da reJa~ estabeledda entre 0 modelo ideal e 0 pro
cesso de conquista desse modelo.

Penso que, na literatura brasi1eira, alguns exemplos de pedagop
relacionadas a projetos ut6picos se fazem sentir tendo em vista que nossa
sociedade ainda est'- por realizar projetos elementares do convfvto social e
cultural. 0 projeto ut6pico levado a cabo pela Foesia Concreta, no inicio da
dkada de SO, parece que se constituiu num gerador de novas experi~
para a literatura brasileira. Dessa forma a om que deJa resulta. dillcipli
nada por um projeto es~o por exc=el&\cia, acabou por conatituir-se num
importante momento do revigorar estitico da lingaagem poetica bruileira.
Ela funda umaes~ nova. Uma nova conceitualiza~odo poetico. Con
tudo, e agora 1imi~me i\ om realizada por Haraldo de Campos, por de
sejar-se tilo nova essa·es~canio conaeguiu responder a quest6ea por ela
formuladas, ou seja, pela propria trad~o na qual ela voluntariamente se
inseria. Como por exem.plo, a questio do principio fundador da vanguarda
es~ticaao qual Haraldo se vincula: 0 principioes~No texto Poesill e
modernidllde: 0 poemll pOs-ut6piro, publicado no Folhetim da Follul de Silo
PIlUlo, em 14/10/84. ele afirma que sua poesia naquele momento, anos SO,
nio mats obedecia aos principios es~os da vanguarda hist6rica, a saber,
o prindpio esperarw;a, 0 projeto ut6pico, mas que agora ela estaria em sin
tonia com um momento que ele mesmo denomina de p6s-utOpiro e, usando
uma reflexao de W. Benjamin a respeito da poesia de vanguarda, Haraldo
fala da sua poesia a partir do conceitD de poesia do agora, 0 jetztzeit. Ou
seja, ele nio est'- mais preocupado com 0 projeto coletivo que impliea na
busca da utopia, pensada aqui em tennos de vanguarda poetica, pois tal
postura, segundo ele, nivela a singu1aridade de cada poeta. A co~o
do ut6pico e por conseqil~do p6s-ut6pico de que se vale Haraldo est'
fundada nio na hist6ria da utopia enquantD genera liter6rio e nem nos
contieUdos culturais do ut6pico, mas antes no aspecto auto-referenciado da
lingaagem ~tica cada vez mats em.ancipada da estrutura dillcursiva. Seu
projeto ut6pico, nesse momento nio mats ligado a um ideal vmguardista.
esbi mats para aquilo que Wilhelm Vosslcamp v& em Goethe, desenvolvi.
mento da entel~ a metamorfose do sujeitD social em indivtduo dife
renciado.

Embora tiv&semos em Haraldo Ulna ut6pica propoata de conatituir na
nossa lingua Ulna~ de trAnsito universal, nova e que nio perdesse
em nada para a poesia feita na Europa e nos EUA, vale dizer, pollSuiOOra
de qualidades formats que 1he proporcionusem 0 estatuto de uma poesia
moderns feita no terceiro mundo, elISa poetica nio trata dos temas da dis--
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cussio ut6pica. 0 objeto de sua obra parece ser a tradi~io autarquica da
literatura enquanto tal JA na om de Darcy Ribeiro percebe-se uma postura
um tanto diverse cia de Haroldo, contudo, motiva~io cia om nio muda:
dar uma resposta ao Outro na represen~de uma identidade literana
prOpria. Mas 0 objeto nio ~ mais a tradi~o Jiterana autuquica. Agora 0

que Be observa ~ 0 compu1sivo desejo de discutir.questOes referentes a
nossafo~o enquanto povo, nossa forma~o Iiter6ria, cultural e educa
clonal em textuaIidades que intencionam representar 0 presente na pers
pectiva ut6pica benjmUniana da pt08pee~o na retr~o, antever 0

futuro na~ose1etiva do passado.
A obra de Darcy Ribeiro pertence tanto .. tradi~o ensaistica humanista

quanto Atra~o ficcional Nas duas trad~Oescom as quais mantem rela
~o est6 presente a insen;io da obra no~ utOpico. No caso da sua·
produ~ ensaisti.ca, 0 destaque que Darcy d6 para 0 pensar 0 mundo en
quanta projeto e, mais especificam.ente, 0 pensar aAm~ Latina enquanto
projeto insere toda a sua produ~na tradi~ohumanista, vale dizer, a dos
estudos culturais, na esteira do utOpico nio enquanto ~ero liter6rio ficci
onal, mas sUn enquanto 6ree de .tua~o intelectual. E, em se tratando de
sua produ~oficcional, esta sim estli em constante di6logo com as quesmes
de g@nero cia utopia ficcional Seus romances estiio de uma maneira ou de
outra tentando construir represenIa~plurais, contudo, fundadas numa
base unificadora que ~ nosso mais remoto passado indio e, posteriormente,
mes~, de n6s enquanto brasileiros e, principahnente, enquanto latina
americanos, para entiiopensar dentro da obra ficeional um esbol;o, um
projeto de uma brasilidade lirica e negadora do nosso presente desfigura
dor.

o &to de resgateI: a represent~io da~io
A ohra ficcional de Darcy parece conseguir transitar por entre ou

peeto especificamente litertirio e 0 Ilio liter6rio. Partindo do pressuposto de
que Darcy tenha se dedicado mais Asua obra ensafstica do que" ficclonal,
poderfamos pensar que a tentativa dees~ esteti.camente um carAter ou
umaconsci&lcia nacional obedece antes a um principio macro histOrico. Na
rela~o mimetica que 0 narrador estabelece entre ele 0 os fatos pode-se
entrever se ele parte de um micro ou de ion macro cosmo. A medi~o se
da pelo U80 cia lingua, pelo estatuto de verossimi.lhanl;a histOrica que se
quer dar ao texto que se escreve. Tal procedimento resulta no estilo do
texto. 0 estilo ~ a marc&. 0 ~o que se faz sentir, somente atrav& dele 0

leitor pode experim.entar a transcend~ia que a obra de arte proporciona.
ou que elafinge proporcionar. Em nada 0 esti.lo ~ gratuito, ~ por ele que
passa todo 0 processo de representa~o.Ele ~ pura reflexio e sendo assim ~

principalmente huto de ~Oes es*icas.~ que 510 assumidas como
riscos. 0 que era no· inicio apenas um. tr~o de estilo poder vir a ser uma
tearia histOrica. Contudo, 0 inverso tambml. e verdadeiro, 0 que no inicio
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era wn Arduo projeto cienUfico de constituir uma imagem de n6a memos
pode, a partir da retomada das 0~0es, vir a ser~ de esti1b com finaIi.
dade histOrica. Empresa arriIcacia cerlamente, por viAr aides_ expropria
t;iio do que·apropriat;iio es~tica e tambfm por eque eniftfttar os cliches
de popu1ar, localista etc., e a antag&1ica £rente aD esquecimenio doe diaa de
hoje.

Parece-me que Darcy opta, eo construir 0 espa9). do lIeU texto de fie
t;iio, por correr os riscos dos clichb em fun;io. de tentar lepleeeutaro uN
verso mftico indio e posteriormentemes. como tambfm 0 £ato de repre
sentar a alma brasileira a partir de sua experi@nda enquanto antIop6logo.
o texto ficcional que desse proces8O teeulta deseja-ee como dio;Io, como
capacidade de articulat;iio e expteeSiio de wn saber. Mesmo desejando uma
capacidade de expressiio, 0 texto quer wn seber, 0 .ber do viajante. Mas
esse saber precisa ser dito por aquela obliqilidadecapu de romper oe tim
panos. 0 texto ficcional de Darcy est' pleno deue saber do viajantJe que
viveu "os dez melhotee anos de minha vida entre os indios", ab\da. que
esse saber venha de forma wn tanto direta, ele est' na obra. EJa expre••a,
no distanciamento. proporrionado peJa experifncia com 0 litetWio, a ..
pessa camada de vida que 0 autor adquiriu no decorrer de am jntenIo vi
ver, "nesses quatro romances 0 que fa~, de fato, 6 voltar ab8nhar-me ...
'guas em que me benhei", e, igualmente, reveJa om saber liter6rio adqui
rido no proprio fazer litermo, tanto na compuJsiW condil;io de leitor
quanto na de escritor. Para Darcy Ribeiro a experifncia q_a litel'aturalhe
proporcionou foi mais forte do que qualquer outra em sua vida. "Cnrio que
no romance se alauw;a com leitotee ou leitons wn grau de com~o
bem proximo do que 56 se experimenta no amor." Essa experifncia camal
com os leitores faz com que 0 texto ficcional adquira uma tal for9l de Ill'

gumentat;iio que 0 leitor acaba se abrindo para receber a tnmsfusIo cia
Erfahrung- que 0 texto deseja comunicar. 0 narrador doe l'OlnIInCe8 de
Darcy Ribeiro nao esbt calado diante da perplexiclade cia experlAncia anu
ladora com a vida contemporAnea. Eue narrador est' pleno de experitn
cias comunic6.veis que j4 sofreram a~ do processo mnem~nico india
penMvel na arte da representat;io. Talvez ele ainda~Aquela catego
ria em ext:iIll;iio de narradores s6bios e viajantes de que nos fala 0 texto
clMsico de Benjamin. De fato, 0 viajante que buscava aJsuma repoata para
a nossa identidade malesbcM;ada, encontrou-a nos povos longfnquos que
visitou, os indios. Nesses anos em que estava com os fndios tambmt

6 Eoportuno Iembrar que a palavra em aIemio que 110INIlaa experihda contmn 0 radil:al do
verbo [ahren, ou seje, em porh.lguh, viajar, ander, ir. A lfngua aleml.1II!Ilm me pcec:e,~
uma forma bestante 1fricaperil designar a experifndll, ele traz na _ etimologla a id6Ia de
deslocamento, de movimento, de diveJ'llidade e de aventura em~ a UD1 OIIt1o. E
igualmente intereesante re1eJnbnIr 0 conceito benjaminiano de experiencia; "equelee dados
acumulados, e com freqilAncia in<:<m8cientes, que afluem l 1N!Ill6rIa".
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aprencleu um tipo de sabedoria advinda do reJacionamento com as mst6
rias e as tradi¢es daqueles povos.

Esse.~ que vem do texto ficcional de Darcy modifica os leito
res e eles paS8IIIl\ a desejar 0 desejo do texto. Apreende-se um desejo. Des
loca-se 0 projeto de felicidade nio para a ima~io futurista, mas comp
em Benjamin para 0 passado, a partir da compreensio da identidade de
seu povo. Em Benjlunin 0 projeto utOpico concentra-se na conversioteol6
gica, visIo messiAnica cia HistOria. Em Darcy Ribeiro 0 projeto utOpico ~

constitufdo em termos de convetSio~ nio a teologia mas sim a
indianidade perdida. a cordialidade e vontade de perfe~odos povos que
de uma maneira ou de outra fazem parte da configura~odo CllI'liter nacio
nat

Em MJdra, seu primeiro romance, escrito nos v6rios exilios, se conse
gue anlever os vestigias doconvivio do autor com os indios. E possivel
articu.Iar divensas leituru do romance, como a de Alfredo Bosi que j6 ar
gumentou que Ma{rlJ seria 0 romance da morie de Deus. Matra ~ 0 deus do
povo Mairum e ao leitor ~ oferecido 0 relato do gradual processo do esque
cimento, cia~o cia mem6ria coletiva, que se reaIiza no cora~o da
culture. mairum desencadeado a partir do contato com 0 outro, a cultura do
conquistador. Para os indios nio invocar, nio faJar do seu deus, ao qual
esIA vincuJado toda uma mitologia cia origem do povo, terli 0 mesmo efeito
de um golpe 1etal. FaW, narrar ~ a garantia da vida eterna. Dessa forma,
parece haver uma contradi~o dial~ca, e isso implica na sua ~tica, na
materialidade do texto que relata a morie de um deus e consequentemente
do povo a ele ligado. Opr6prio texto afirma e ao mesmo tempo nega essa
possibiliciade em fun~o do narrar. 0 narrar, a fic-;Io garante sua exist@n
cia,tfnue l! certD, pois permanecenl ao rovel do inconsciente coletivo, no
plano cia mem6ria, contudo, eta estarli sempre viva, Jatente, pronta para
tol'lllU'-R ato criador.

Em UtopUl Selvagem, observa-se semelhante motiva-;io: manter viva a
mem6ria. Mas, aqui 0 almalgamar das duas culturas em luta para garantia
de sobrevivencia j6 ocorreu. Estamos diante de um narrador, um soldado
gaucho, negro, que cai na mio das mfticas guerreiras amazonas. 0 autor
constr6i divenas situal;6es hiI6rias para representar a situa-;io de desgaste
que uma culture. sera sobre a outra. Pomn, 0 eixo estrutural do romanCe
permite a convivencia e daIi sai a possibilidade da pe~cia:a ironia.
Parece que a ironia enquanto procedimento e estrutura do romance garante
a existencia desse novo povo &aido das re)a-;aes promfscuas. 0 que ainda
em MJlrill nio esIA de fato consumado e pOr isso ganha tom de lamento e
melancolia, no UtopiR Selvagem aparece como fato dado, e a ironia aparece
como recurso formal possivel de salvar esteticamente a utopia da ute
£rente a perplexa cena contemporAnea.
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