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Alencar e Gon~alves Dias:
o projeto indianista e a consagra~ao
canonica

por Mariangela Monsores Furtado Capuano
(Mestrado em Literatura Brasileira - UERJ)

literatura e Forma«;ao do Estado-Na«;ao
E possivel perceber nos mais recentes estudos a respeito das

"fic~6es de funda~ao" uma tendencia de vincula~ao entre a efetiva constitui-

~ao do estado-na~ao e 0 carMer nacional da literatura produzida em determi-

nado lugar. Portanto, a literatura assume determinada nacionalidade na me-

dida em que, ao abordar temas inerentes aos aspectos das raizes da forma-

~ao de uma identidade nacional, funciona como agente consolidador do es-

tado-na~ao.

A literatura feita no Brasil, ate a funda~ao do estado-na~ao, nao cos-
tuma ser considerada nacional, pois ainda nao se havia consolidado 0 esta-

do-na~ao brasileiro. Ate entao, 0 Brasil, enquanto colonia de Portugal, fun-

cionava apenas como urn apendice deste. Nao fazia parte, ainda, do ideano

popular, no periodo colonial, 0 sentimento de nacionalidade em termos de

cidadania.

A literatura produzida ate entao nao tinha qualquer compromisso com

a abordagem de temas relativos ao lugar em que era produzida. A temMica

pel a qual envereda 0 padre Vieira, por exemplo, tern toda uma rela~ao com

as questoes morais relativas a sociedade metropolitan a e, por continuidade,

a classe privilegiada que vivia na Colonia. As questoes religiosas por ele

tratadas nos seus serm6es nada tinham aver, por exemplo, com a religiao

dos nativos ou com ados negros que aqui chegavam como escravos. A lite-

ratura do padre Vieira seria, por esta 6tica, literatura portuguesa produzida

na colonia.

Da mesma forma, 0 carater ironico da poesia de Greg6rio de Matos,

isto e, a satira as contradi~oes morais que observava na sociedade e na igreja

da epoca e uma caracteristica que se relaciona aos aspectos gerais do barro-
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co e do maneirismo enquanto tendencias artfsticas europeias. Ainda que 0

humor tenha sido incorporado, mais tarde, no primeiro Modernismo do Bra-

sil e tenha assumido papel importante na sua caracterizac;ao, naquele mo-

mento nao constituia urn elemento consolidador de identidade.

Os poetas arcades que escreveram no Brasil adaptaram as caracterfs-

ticas buc61icas a realidade paisagistica de Minas Gerais. Entretanto, apesar

de estarem politicamente engajados nos movimentos de independencia da

colonia, sua literatura ainda nao se singularizava, pois ainda incorporava

fortemente as caracteristicas da literatura europeia produzida na epoca, nao

havendo uma preocupac;ao de legitimac;ao de urn estado-nac;ao que eles pr6-
prios desejavam ver nascer no Brasil.

Somente no seculo XIX 0 Brasil tornou-se independente de Por-

tugal. E fundamental observar, entretanto, que a independencia nao teve

suas origens em uma base popular, se chamarmos de povo os escravos,

indios e os individuos das camadas subalternas, brancos ou mestic;os.

Este grupo era manipulado pelos interesses do estrato hegemonico, que

queria a independencia de Portugal. Foi, desta feita, urn fato hist6rico

imposto ao povo pel a aristocracia de entao. Ao contrario dos demais

paises latino-americanos, 0 regime monarquico manteve-se, sendo 0 im-

perador filho do rei que destronara. 0 imperador assume, entao, algo

que seria seu de qualquer forma. A celebre afirmac;ao de D. Joao VI

"toma 0 trono antes que algum aventureiro 0 fac;a" mostra bem que nao

haveria ruptura, naquele momento, do modelo colonial. Junto a isto, ha 0

fato de D. Pedro Iter abdicado do trono brasileiro para pleitear 0 trono

portugues, demonstrando, assim, que dava mais valor a coroa portugue-

sa que a nac;ao que pretensamente libertara.

De qualquer forma, a independencia polftica possibilitou, nas tres

ultimas decadas da primeira metade do seculo XIX, a germinac;ao de urn

sentimento de brasilidade. Os filhos de portugueses, que aqui nasciam, nao

sendo mais considerados portugueses "de alem-mar", passavam a ser, con-

seqiientemente, brasileiros. Outro aspecto de suma relevancia para 0 infcio

da formac;ao de uma mentalidade nacional foi a miscigenac;ao entre brancos,
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negros e indios, gerando urn fen6tipo diferente tanto do europeu quanto do
africano ou do nativo americano.

A base ideol6gica do estado-nac;ao brasileiro data, portanto, dos pro-
cessos polftico-sociais da primeira metade do seculo XIX. A literatura que

se designara propriamente brasileira coincide com esta epoca, tendo como

forte caracterfstica a consolidac;ao do ideano da formac;ao. E uma literatura

preocupada com a legitimac;ao do estado-nac;ao brasileiro que emergia.

Contudo, a influencia europeia era, como ainda hoje 0 e, de forte

manifestac;ao em todos os campos do pensamento no Brasil. 0 idealliterano

de formac;ao da nacionalidade brasileira acontecia ao mesmo tempo em que

acontecia na Europa 0 movimento romantico. Ainda que tenha sido 0 mode-

10 romantico frances, via Portugal, que tenha mais influenciado a literatura

romantica no Brasil, havia no Romantismo urn forte carater de nacionalis-
mo, principalmente no romantismo alemao.

As ficc;5es de fundac;ao, filiadas aquilo que se passou a chamar de

Romantismo Brasileiro, visaram, pois, a legitimac;ao do estado-nac;ao bra-

sileiro. Na epoca em que foram escritas, serviam ao ideal de ratificac;ao
desse estado.

Ao considerarem as ficc;5es de fundac;ao como legitimadoras da naci-

onalidade, Doris Sommer2 e Homi Bhabha3 aproximam-se em suas ideias.

Veem-nas, enta~, como uma literatura comprometida, com 0 objetivo de
cumprir uma missao.

No momenta da construc;ao da identidade nacional, buscou-se uma
unificac;ao para caracterizar esta "comunidade imaginada"4 que foi for-

mada. Apesar de as influencias europeias serem muito expressivas e che-

garem ao Brasil principalmente atraves da Franc;a e da antiga metr6pole,

havia a preocupac;ao em se fazer algo diferente do que era feito em Por-

tugal: era preciso dar urn cunho nacional a produc;ao cultural que se fazia
aqui.

Urn genero novo, 0 romance, passa a figurar na cena literana do Bra-
sil. Romance e canon estao intimamente ligados, pois serao, principalmente

os romancistas, os autores que serao canonizados, uma vez que 0 romance
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constituia 0 novo enquanto modalidade litenma, ja que poesia e teatro eram

generos existentes no Brasil colonial.

Os escritores romanticos cafram, entao, no gosto popular, pois escre-

viam com simplicidade algo que expressava 0 momento de constru~ao naci-

onal. Aqueles que nao seguiam 0 paradigma vigente nos anos 30 e 40 do

seculo XIX, ficou reservado 0 anonimato e a exclusao do canone.

[...]os ficcionistas das decadas de 30 e 40 do seculo passado, de
posse de mapas tra~ados de antemao e embebidos pela leitura
dos viajantes e naturalistas europeus que visitaram 0 Brasil,
sairarn em busca da funda~ao literana da nacionalidade, num
"regresso" a origem, no esfor~o de demarcar urn centro. [Reis,
R.: 1992.]

Fazendo parte deste cenano de legitima~ao do estado-na~ao atraves

da Iiteratura, encontramos autores como Jose de Alencar e Gon~alves Dias.

Pelo carater nativista de suas produ~6es literanas, os autores acima

referidos integram 0 canone Iiterano brasileiro. Alem disso, podem ser apro-

ximados, tamMm, pelo projeto indianista de suas obras.

o nacionalismo que tematizarn, aparentemente semelhante, merece

uma analise diferenciada, pois, em cada urn, inspirou-se em ideais politicos

diversos.

Gon~alves Dias nasceu mergulhado nas tens6es antilusitanas locais,

enquanto que Alencar formou-se na epoca que vai desde a maioridade ante-

cipada de D. Pedro II ate a consolida~ao partidana dos anos 50 do seculo

passado.

Portanto, ha semelhan~as e diferen~as entre 0 projeto literano desses

dois autores, principalmente se pensarmos em aspectos do indianismo que

ambos abordam. Sao essas diferen~as que pretendemos abordar, haja vista

sua relevancia para este estudo.

Para servir de ponto de referencia para 0 desenvolvimento desta vi-

sao, tomaremos os romances 0 Guarani e Iracema de Jose de Alencar e os

poemas "Canto do Piaga", "Depreca~ao" e "Marabli" de Gon~alves Dias.
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A Constru~ao da Visao do Colonizador em Alencar
Alencar descendia de portugueses. Era branco e sua farmlia possuia

algumas posses. A visao que possui a respeito do elemento indfgena brasi-

leiro e suas rela~6es com 0 europeu e, talvez por contribui~ao deste fato,

mais pr6xima da do colonizador.

Em seus romances, e freqiiente observarmos que 0 encontro das ra~as

se da atraves do arnor entre 0 branco e 0 indio. Entretanto, desta unHio, como

veremos, nao hayed urn fruto hibrido, com caracterfsticas das duas partes que

o gerararn. Havera sim uma tendencia a suplanta~ao da cultura indfgena pela

branca.

Nos dois romances escolhidos para este estudo percebe-se nitida-

mente que 0 indigena aparece em posi~ao submissa em rela~ao ao coloniza-

dor.

Em 0 Guarani, 0 indio Peri e escravo de Ceci, uma jovem branca, e

vassalo de seu pai, Dom Antonio.

Ele os serve e s6 e aceito porque renega sua pr6pria cultura em rela-

~ao a cultura do colonizador. Peri era considerado por Dom Antonio "urn

cavalheiro portugues no corpo de urn selvagem"5. S6 possuia valor aquele

que se curvava a cultura do branco.

Servir a Cecilia e a D. Antonio exigia de Peri uma abnega~ao extre-

ma. A venera~ao que 0 indfgena senti a pela fidalga custava-Ihe 0 sacriffcio

de ter-se separado dos seus. Peri chamava sua senhora de Ceci, que em sua

lingua era urn verbo que significava doer, magoar. Isso era 0 que 0 indfgena

sentia, isto era 0 que sua servidao the causava. "Ceci? ... disse 0 fidalgo

procurando lembrar-se. Sim! E urn verbo que significa doer, magoar."6

Com Iracema, 0 que ocorre e que, renunciando a seu desfgnio,

abandona sua tribo, seus irmaos e sua missao para seguir Martim. Ela

morre, pois foi de encontro ao que Ihe estava destinado. Seu amor tinha

a marca da interdi~ao religiosa. Indo de encontro ao amor, transgredin-

do, portanto, 0 preceito religioso que Ihe era imposto por sua cultura,

Iracema trilha nao s6 0 caminho do amor mas tambem 0 da morte. "0
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paje falou grave e lento: - Se a virgem abandonou ao guerreiro bran co a
flor do seu corpo, ela morreni; ... "7

Esta morte traduz urn tom sacrificial presente nas obras de Alencar e

se sintoniza com 0 ideal romantico de desencontro no plano terrestre. Ao

renunciar a rnissao religiosa que desempenhava, Iracema sacrifica nao ape-

nas a si mesma, mas toda a sua tradiS;ao cultural.

Embora Iracema aparentemente tivesse conseguido realizar este amor,

este foi permeado de desencontros e desilus5es. Ela consegue Martim pela

primeira vez quando este esta sob 0 efeito alucinante do licor da jurema.

Martim, assim, e vitima do amor de Iracema, exirnindo-se de qualquer cul-

pa. Para viver este amor interditado, Iracema sacrifica-se, abandonando sua

tribo, seus costumes, sua fanulia e sua rnissao. Mas 0 pres;o de tudo isso e

bem caro, pois este amor esta permanentemente sob uma aura de nostalgia e

tristeza. Iracema ve tristeza e saudade nos olhos de seu amado, que se sente

incompleto ao seu lado. E urn amor que nao pode ser pleno no plano terres-

tre; esta, portanto, fadado a separas;ao.

A submissao do indigena pelo conquistador e mascarada neste ro-

mance, pois Iracema e quem dirige as cenas. 0 romance parece estar

estatico no cenario selvagem, enquanto Iracema encarna a fors;a motriz

que faz com que os acontecimentos se sucedam. Martim passa, portanto,

a ser uma vitima do amor de Iracema, pois ao perceber uma forte atras;ao

que sentia pela indigena, repele-a temendo que a predis;ao do paje se

concretize: "0 cristao repeliu do seio a virgem indiana. Ele nao deixara

o rasto da desgras;a na cabana hospedeira."8

Todo 0 que acontece com Iracema passa a ser unica e exclusivamente

responsabilidade sua. Martim e 0 cristao seduzido pel a paga. Se 0 desfecho

do romance e tragico, Iracema e quem assim 0 escolhe. Martim, para esque-

cer essa paixao pede-lhe que 0 fas;a sonhar e, ela, dando-Ihe 0 licor da jurema,

consegue concretizar 0 amor.

Martim lho arrebatou das maos, e libou as gotas do verde e amargo

Agora podia viver com Iracema, e colher em seus labios 0 beijo
[...]. Podia ama-la, e sugar desse amor 0 mel e 0 perfume, sem
deixar veneno no seio da virgem. [Alencar, J.: Iracema, 40]

A alusao a valores europeus
Refors;ando a ideia de que os textos de Alencar privilegiam a visao

do colonizador, podemos destacar a recorrencia em ambos os textos aludi-

dos de val ores cristaos e da cultura europeia. A propria receps;ao de Martim

por Iracema, logo nos primeiros capitulos, coloca 0 branco na posis;ao do

ser pacifico enquanto que 0 indigena e 0 selvagem resistente.

Foi rapido, como 0 olhar, 0 gesto de Iracema. A flecha embebida no

arco partiu. Gotas de sangue borbulham na face do desconhecido.

De primeiro impeto, a mao lesta caiu sobre a cruz da espada;
mas logo sornu. 0 mos;o guerreiro aprendeu na religiao de sua
mae, onde a mulher e simbolo de temura e amor. Sofreu mais
d'alma que da ferida. [Alencar, J.: Iracema, 21]

Iracema, bem como Isabel de 0 Guarani, saD mulheres com os

cabelos negros e a pele morena em contraposis;ao a Ceci que possuia a

tez alva, os cabelos louros como 0 sol e olhos azuis como 0 ceu. Ceci

encarna a imagem de mulher idealizada, angelical, de origem europeia.

E comparada, ou melhor, confundida por Peri com Nossa Senhora: "Para

ele essa menina, esse anjo louro, de olhos azuis, representava a divinda-

de na terra; ... "9

A imagem da mulher europeia, em Iracema, permanece entronizada

no plano imaginario do romance, aparecendo sempre na sua forma paralisa-

da, estatica, como uma pintura ou urn objeto decorativo. Ha neste texto refe-

rencia a virgem loura, suposta figura com quem Martim sonha. E sempre

Iracema que se refere a ela, nunca recebendo uma negativa de sua existencia

por parte de Martim. No texto, fica visivel que Martim, enquanto sonha com

"a virgem loura dos castos afetos" (crista), e seduzido pela "morena dos

ardentes amores"(paga).l0
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Em 0 Guarani, e a virgem loura Ceci a figura ideal. E rnitificada,

quase intocavel. Por ela "velavam tres sentimentos profundos"ll : "Loredano

desejava; Alvaro amava; Peri adorava"12. Cecilia inspirava devoc;;ao.

Era uma coisa singular na vida des sa, menina; todas as paix6es, todos

os sentimentos que a envolviam sofriam a influencia de sua inocencia e iam

pouco e pouco depurando-se e tomando urn quer que seja ideal, urn cunho

de adorac;;ao.
o mesmo amor ardente e sensual de Loredano, quando se tinha
visto em face del a, adormecida na sua casta isenc;;ao, emudece-
ra e hesitara urn momenta se devia man char a santidade do seu
pudor. [Alencar, J.: 0 Guarani, 273]13

Isabel era a morena, em que nao cabia a angelitude de Ceci. Sua

beleza era "ardente e voluptuosa"14. Pode-se notar que as morenas cabe 0

desejo, a voluptuosidade. Sao figuras realmente humanas e integralmente

terrestres. Por elas nunca se sente uma "afeic;;ao calma e serena", mas uma
"paixao abrasadora". 15

Urn trac;;orecorrente na literatura de Alencar e a visao da mulher

mestic;;a como propiciadora de prazer enquanto que a branca seria aquela

votada ao casamento.
Em 0 Guarani, Isabel e a mestic;;a que, pertencente as duas rac;;as

(branca e indigena), sente-se perdida com essa realidade. Inferiorizada pe-

los que a acolheram no solar de D. AntOnio, nao e considerada como urn

membro, de fato, daquela fanulia. Despreza, portanto, a rac;;ados coloniza-

dores. Por outro lado, odeia da mesma forma a rac;;aindigena que fizera sua

mae sofrer pelo "erro" cometido: a gravidez, fruto de uma aventura com D.

AntOnio. Por esse motivo, foi repelida pel a sua tribo.

- Sabeis 0 que sou; uma pobre 6rfa que perdeu sua mae muito
cedo, e nao conheceu seu pai. Tenho vivido da compaixao alheia;
nao me queixo, mas sofro. Filha de duas rac;;asinirnigas devia
amar a ambas; entretanto rninha mae desgrac;;ada fez-me odiar a
uma, 0 desdem com que me tratam fez-me desprezar a outra.
[Ibid, 170]

Isabel, ciente de sua condic;;ao,coloca-se numa posic;;aode subalternidade,

considerando-se indigna de inspirar no cavalheiro Alvaro 0 mais puro amor.
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Nao vos arreceeis de rnim, disse ela com melancolia, sei que nao me

deveis amar. Sois nobre e generoso, 0 vosso primeiro amor sera 0 ultimo.

Podei-me ouvir sem temor. [Ibid, 171]

A imposi~ao religiosa
Percebe-se, tanto em 0 Guarani, quanta em Iracema, a figura do

colonizado que abandona sua cultura para ser aceito pelo europeu.

Peri, para ser aceito como protetor de Ceci por Dom AntOnio, teve

que ser batizado. As referencias ao deus cristao como 0 unico verdadeiro

tambem reforc;;am essa ideia.

-Peri quer ser cristao!/ .../

-A nossa religiao permite, disse 0 fidalgo, que na hora extre-
ma todo homem possa dar 0 batismo. N6s estamos com 0 pe
sobre 0 tumulo. Ajoelha, Peri! [Alencar, J.: sid, 306]

Iracema, para seguir Martim, trai 0 segredo da Jurema, rompe

com sua rnissao religiosa. Abandona os seus e vai viver com seu amado.

-Araquemja nao tern filha.

-Iracema te acompanhara, guerreiro branco, porque elaja e tua
esposa./ .../

1.../ A filha do Paje traiu 0 segredo dajurema. [Alencar, J.: Ira-
cerna, 42.]

No romance Iracema, ha uma intervenc;;ao direta do autor, em

uma nota, demonstrando claramente a posic;;ao de Alencar frente a crenc;;a

dos indigenas. Trata-se do epis6dio em que Araquem, pai de Iracema e paje

da tribo dos tabajaras, remove uma pedra de onde se ouve urn som temvel.

Alencar, em nota, explica que aquele era urn truque utilizado pelo selvagem

que se servira de uma galeria subterranea que comunicava aquele local com

a varzea. Procura frisar que aquela era uma astucia que os pajes utilizavam

para fascinar a imaginac;;ao do povo, preocupando-se com 0 desmantelamento

do elemento rnistico da religiao do colonizado.
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Araquem proferindo essa palavra, avan~ou ate 0 meio da caba-
na; ali ergueu a grande pedra e calcou 0 pe com for~a no chao:
subito, abriu-se a terra. Do antro profundo saiu urn medonho
gemido, que parecia arrancado das entranhas do rochedo.
[Alencar, J.: Iracema, 33.]

Em 0 Guarani, Peri, para servir a Ceci, que considerava uma

santa, abandona sua condi~ao de guerreiro e chefe, sua mae e seus ir-

maos, para ser escravo do branco. 0 indigena se sacrifica para servir a
cultura europeia. "Peri tinha abandonado tudo por ela; seu passado, seu

presente, seu futuro, sua ambi~ao, sua vida, sua religiao mesmo; tudo era
ela, e unicamente ela;[ ... ]"16

Neste texto de Alencar, a narra~ao e dirigida pela visao do coloniza-

dor e isto fica bem marcado, pois a to do momento a cultura europeia e colo-

cada como a verdadeira, a superior, a unica existente17 • 0 indfgena e coloca-

do como 0 "inculto", portanto inferior. "A sua inteligencia sem cultura, mas

brilhante como 0 sol de nos sa terra ..."18

Pode-se perceber, com base nos dois textos abordados, alguns aspec-

tos interessantes.

Alencar constroi narrativas que acabam por servir a visao do

dominador. Os valores da cultura europeia sao colocados, ainda que em al-

guns momentos de forma discreta, como, senao os verdadeiros, os mais ade-

quados ao bem-estar do homem. Os tra~os da cultura indigena sao

inferiorizados de forma que 0 colonizador europeu, encarnado, no caso, pelo

portugues, tern sua imagem de heroi sacralizada. 0 indio e visto, entao, como

urn cristiio em potencial. Isto aponta para 0 fato de que, por mais virtuoso

que possa ser 0 habitante natural do continente, para aproximar-se da perfei-

~ao, e-lhe indiscutivelmente necessaria a assimila~ao dos costumes dos bran-

coso Ha, entao, 0 refor~o da ideia de que a forma pel a qual Alencar aborda a

questao indfgena muito tern a ver com uma visao do homem europeu, civili-

zado, que enxerga no outro, 0 indio, nao urn diferente mas urn inferior socio-

cultural. Nao sendo a diferen~a compreendida como uma distin~ao, toma-se

esta alvo de urn bombardeio de conceitos morais que muito pouco (ou nada)
tern a ver com a cultura local.
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Gonffalves Dias: 0 Drama do Colonizado
Percebe-se na poesia indianista de Gon~alves Dias uma preocupa~ao

em como se deu 0 encontro das ra~as formadoras do povo brasileiro e com 0

destino atroz que sofreriam as tribos quando da chegada do colonizador

europeu. A dimensao tragic a de seus poem as marca uma outra visao da co-

loniza~ao: a visao dos vencidos.
Para servir de base para nossa analise desta dimensao tragica, pre-

sente no encontro das civiliza~6es formadoras do povo brasileiro na poesia

de Gon~alves Dias, tomaremos os textos "Canto do Piaga", e "Depreca~ao",

poemas integrantes do seu livro Primeiros Cantos (1847); e "Maraba",

poema do livro Ultimos Cantos (1851).

o carater tragico da colonizaffao
Em Gon~alves, a uniao de ra~as nao se da atraves do amor. Essa

uniao acontece atraves do juga do colonizador sobre 0 colonizado. 0 encon-

tro e tragico, pois 0 destino ja e sabido e a destrui~ao e inexoravel.

Ao abordar 0 tema indianista, Gon~alves Dias apresenta uma visao

diferente da de Alencar.

Poeta de origem bastarda, Gon~alves, alem disso, era mesti~o. Nun-

ca conseguiu elaborar bern, para si proprio, essa condi~ao. Teve urn pedido

de casamento negado por preconceito da familia da mulher a quem sempre

amou e isto fez com que toda sua vida ficasse marcada por essa perda.

Em seus poem as indianistas, percebe-se que a otica pela qual a ques-

tiio da coloniza~ao e vista se da pel a perspectiva do colonizado. E pela boca

do indfgena que a historia e contada.

Em "0 canto do Piaga", a dimensao tnigica da chegada do coloniza-

dor e descrita de forma orquestral. As predi~6es do paje antecipam a desgra-

~a iminente com a chegada das caravel as portuguesas.

Negro monstro os sustenta por baixo,
Brancas asas abrindo ao tufao,
Como urn bando de candidas gar~as,
Que nos ares pairando - la vao.
I...!
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Vem matar vossos bravos guerreiros,
Vem roubar-vos a filha, a mulher!
[Gon~alves Dias. "Canto do Piaga": 1950, 72]

Teus olhos saD gar~os,
Responde anojado; "mas es Maraba:
"Quero antes uns olhos bem pretos, luzentes,
"Uns olhos fulgentes,
"Bern pretos, retintos, nao cor d' anaja!
[Op. cit., "Maraba", p. 407]

Contraditoriamente ao que se costuma observar, neste poem a, a dis-

crimina~ao acontece as avessas: e 0 elemento com caracteristicas europeias

que vai ser discriminado. A figura ideal e a que carrega as caracteristicas da

ra~a indfgena.
Percebe-se que a discrimina~ao e presente, mas inusitadamente, acon-

tece no ambiente do colonizado.

Gon~alves, neste poema, trata da questao da miscigena~ao percor-
rendo 0 caminho contrario do que fazia na sua epoca. Enquanto em Alencar

a figura aceita na sociedade urbana era a da mulher loura, de olhos azuis, aos

moldes europeus, Gon~alves vai deslocar essa tematica para a sociedade do

colonizado, na qual a figura ideal e a que guarda as caracteristicas do indfge-

na. De qualquer forma, a segrega~ao e a me sma, s6 que deslocada para 0

ambiente oposto.

Se ainda me escuta meus agros delfrios:
Es alva de lfrios,

Sorrindo responde; "mas es Maraba:
"Quero antes urn rosto de jambo corado,
"Urn rosto crestado
"Do sol do deserto, nao flor de caja." [Ibid, p. 408]

Nos poemas escolhidos para esta analise, fica clara que a perspec-

tiva que Gon~alves Dias utiliza na questao da coloniza~ao brasileira e a

do dominado.
Ao se utilizar do tragico para construir esta visao, 0 mdio, de certa forma

como tamocm ocorre em Alencar, e colocado em urn patamar de inferioridade: e

aquele que sofreu a inexorabilidade do destino e e, por isso, digno de pena E, sem
duvida, uma forma de criticar 0 processo de domin~ao, pois ressalta 0 que de nega-

tivo a coloniz~ao impCisao fndio. A visao que se apresenta e mais dramatica que

tragica por trazer consigo uma piedade inspirada nos preceitos crismos.

No poema, ressalta-se 0 carater negativo da coloniza~ao, em que 0

vencido e subjugado e destrufdo pelo vencedor. No trecho a seguir, fica

clara a visao de que a coloniza~ao europeia viria trazendo a impiedade, os

dons crueis e a profana~ao da religiao indfgena, ou seja, refor~a que esse

contato veio macular a pureza desta civiliza~ao.

Vem trazer-vos crueza, impiedade-
Dons crueis do cruel Anhanga;
Vem quebrar-vos a ma~a valente,
Profanar Manit6s, Maraca. [idem.]

Em "Depreca~ao", ha 0 lamento pel a vingan~a do deus Tupa, que
permitiu a invasao das terras indfgenas pelos estrangeiros.

Anhanga impiedoso nos trouxe de longe
Os homens que 0 raio manejam cruentos,
Que vivem sem patria, que vagam sem tino
Tras do DurOcorrendo, voraces, sedentos.
[op. cit., "Depreca~ao", p. 76.]

Neste poema, a na~ao espoliada clama a seu deus que interceda em

favor deles, pois a sua ira perrnitira que seus filhos fossem expulsos de suas

terras e que a desgra~a Ihes adviesse.

E os teus inda vagam por serras, por vales,
Buscando urn asilo por fnvio sertao! [Idem.]

Tanto em "Depreca~ao" como em "0 canto do Piaga" percebe-se a

preocupa~ao em pontuar que a coloniza~ao europeia foi pemiciosa, trazen-

do males ao povo que aqui vivia, marcando 0 destino tragico e inexoravel da
ra~a indfgena.

A mesti~agem como estigma
No poema "Maraba", a questao da mesti~agem e colocada a partir da

visao do colonizado e do estigma que este carrega nao sendo aceito por sua
gente, por guardar sinais do elemento colonizador.
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Em outras palavras, 0 que se quer dizer e que, ainda que a constru~ao

da narrativa poetica incorpore elementos da inexorabilidade tnigica dos acon-

tecimentos, a visao resultante da constru~ao narrativa e aquela que valoriza

urn sentimento de compaixao pelo vencido e que esta totalmente ligada it

forma como 0 colonizador, baseado nos seus preceitos morais, enxerga sua

condi~ao. 0 efeito final e, entao, dramatico, apesar das marcas do tragico. E
como se urn cristao se colocasse na posi~ao do vencido e descrevesse com

os conceitos de sua forma~ao socio-cultural a desventura de ser dominado.
Trata-se, portanto, da visao do colonizado, imbuida da influencia moral do

colonizador.

Atraves da analise de alguns textos da obra dos dois autores escolhi-

dos, p6de-se perceber alguns aspectos de interesse.

A abordagem indianista em Alencar pressup6e uma integra~ao en-

tre branco e indio atraves do amor. Contudo, este amor traz consigo a mar-

ca da interdi~ao, estando, desta feita, fadado a uma nao-realiza~ao plena.

o mesmo amor que aparentemente une em urn primeiro momenta e a pro-

pria causa da separa~ao.

Em Gon~alves Dias, 0 encontro de ra~as percorre uma trajetoria tra-

gica, pois essa uniao acontece por meio da for~a do colonizador impondo-se

ao colonizado, que esta consciente disto e de sua impotencia ante este fato.

Em outras palavras, a trajetoria do colonizado e tragica porque ele sabe 0

que sofrera, sabe que nao tern qualquer possibilidade de exito em uma rea-

~ao, mas, ainda assim, continua a trilhar 0 seu caminho rumo ao destino que

Ihe e reservado.

Ao colocar 0 indio na posi~ao do heroi tragico, Gon~alves tenta cons-

truir, entao, uma narrativa poetic a que desvela a otica do colonizado. Em

muitos dos seus poemas, percebe-se a consciencia do destino cruel que viria

para as tribos tupis quando da coloniza~ao europeia. 0 poeta trabalha, en-

tao, 0 conflito entre as duas civiliza~6es na sua dimensao tragica.

Se Gon~alves canta a destrui~ao das tribos, a mistura que segrega,

Alencar, apesar de tambem construir uma trajetoria tragic a para Iracema, por

exemplo, res salta a constru~ao de uma nacionalidade que emerge de urn con-
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texto colonial, em que colonizador e colonizado entram em comunhao. Esta

comunhao se da sob 0 dornfnio do colonizador e a submissao passiva do colo-
nizado.

Nas rela~6es amorosas, tao marcantes em Alencar, 0 amor se realiza
em urn momenta de renuncia do colonizado, retratado na figura do indio, em

favor da logica moral do colonizador. Quer seja a india que se entrega ao

estrangeiro ou 0 indio que adora com devo~ao religiosa a mulher branca, 0

sacriffcio cultural e 0 pre~o para a aproxima~ao amorosa entre colonizado e
colonizador.

A marca do indianismo de Alencar seria, desta forma, a inser~ao do

indio no plano da nobreza, ocupando dois extremos: 0 do servo incondicional

(caso de Peri servo de Ceci e Iracema serva de Martim) e 0 do odio sem

limites (tabajaras e portugueses em Iracema e aimores e habitantes do solar
de D. AntOnio em 0 Guarani).

A diferen~a, entao, entre 0 projeto indianista de Alencar e 0 de Gon-

~alves Dias esta na visao que cada urn privilegia ao abordar 0 tema da colo-
niza~ao do Brasil pelos portugueses.

Em Alencar, nos dois romances estudados, percebe-se que a tematica

indianista vem permeada pela perspectiva do colonizador. Apesar de ser

possivel perceber uma preocupa~ao com a descri~ao de elementos da cultu-

ra indfgena, em diversos momentos de suas obras percebe-se a inten~ao em

refor~ar a superioridade da cultura branca em rela~ao it cultura do domina-

do. E como se Alencar estivesse a cada momento, consciente ou inconscien-

temente, apresentando as raz6es pelas quais 0 bran co dominou 0 indio e este

foi dominado. Isto nao aparece, contudo, como uma questao politico-social

que 0 momenta historico propiciava, mas como se, por uma questao de valor

universal, a cultura branca fosse de fato incondicionalmente superior it do

indio, fosse qual fosse 0 contexto em que se desse a coloniza~ao. Mais ain-

da, e como se discretamente reconhecesse os "beneficios" da coloniza~ao

advindos it sociedade brasileira emergente, apesar do sacrificio da cultura
indfgena.
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Em Gon~alves Dias, aparece a 6tica do colonizado, na medida em

que 0 fndio aparece como urn ser violentado ffsica e moralmente pela for~a

da cultura estrangeira que se imp6e.

Ha, nos poemas abordados, a estreita rela~ao entre 0 colonizador e a

violencia e 0 colonizado e seu aculturamento. Para Gon~alves Dias, a rnisci-

gena~ao, ao inves de cunhar ja em urn primeiro momento urn tra~o de iden-

tidade ao indivfduo que formara a sociedade brasileira, e responsavel pela

segrega~ao do elemento: 0 mesti~o nao e fndio, nem branco; nao tern, por-

tanto, identidade.

o movimento romantico do Brasil coincide com a independencia

politica do pais e a consolida~ao de urn regime que, apesar de manter 0

modele monarquico, tinha a preocupa~ao de consolidar-se, atraves da mar-

ca~ao das diferen~as entre a antiga Metr6pole e a na~ao que surgia.

o ideario do romantismo no Brasil assume, entao, 0 projeto de for-

ma~ao e afirma~ao da nacionalidade brasileira, 0 que e bastante interessante

para 0 sistema polftico que se consolidava. Este ideal de forma~ao da naci-

onalidade encontrou total respaldo no Segundo Imperio, que intentava igua-

lar 0 recente pafs as na~6es civilizadas. A literatura passou a privilegiar urn

determinado aspecto da sociedade a que pertencia, em detrimento de outros.

E, em suma, 0 discurso escrito, na sua modalidade literaria, a servi~o da

legitima~ao do sistema politico que se implantava.

Atraves do estabelecimento de urn sistema literano, agora de fate

brasileiro, uma vez que, com a Independencia, desaparecera a condi~ao de

colonia, havia entao uma na~ao necessitada de uma identidade nao apenas

econornica e polftica mas igualmente s6cio-cultural.

Mesmo antes do Movimento de Independencia, ainda no seculo XVIII,

quando da produ~ao arcade no Brasil, ha quemjulgue, como Roberto Reis19 ,

que 0 fato de os "Dirceus" figurarem na literatura ao inves de alguma voz

cujo papel fosse subverter a ordem refletida na hegemonia daintelectualidade

da epoca, ja denuncia urn principio de preocupa~ao com a forma~ao de urn
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sistema literano pr6prio, com a manuten~ao daquela classe letrada. Atraves

da entroniza~ao de personagens que mais refletissem essa inteligencia que

qualquer outro segmento da sociedade, 0 escritor estaria, de certa forma,
contribuindo para manter urn certo estado de coisas.

A constitui~ao de urn sistema literano pouco a pouco engendra
uma norma estetica e regras de controle, capazes de conservar a
identidade destes intelectuais, ao mesmo tempo que rebaixa e
recalca aquelas manifesta~6es literanas que infringem 0 siste-
ma em gesta~ao. [Reis, R.: 1992,78]

E, entao, como se a inten~ao fosse que houvesse mudan~as, para que

tudo permanecesse da mesma forma.

Imbufdos principalmente das ideias nacionalistas, os autores aqui

estudados produziram sua literatura como forma de busca da forma~ao da
identidade do pais.

Alencar formou-se na epoca da afirma~ao do Segundo Imperio. Sua

literatura, portanto, aparece engajada nesse processo de legitima~ao do esta-

do-na~ao.

Ia Gon~alves Dias afirmou-se no perfodo anterior, que corresponde

aos primeiros anos da Independencia propriamente dita. Apesar de este

perfodo ser influenciado pel a aversao aos valores portugueses, devido a

todos os percal~os da coloniza~ao, os valores da cultura branca, univer-

sais para os brasileiros de origem europeia (mesmo os mesti~os), mais

forte ate que a cultura portuguesa, nao poderiam deixar de ser marc antes
na sua obra.

Os dois autores, embora apresentassem carninhos e convic~6es dife-

rentes na abordagem da mesma tematica, atenderam perfeitamente ao gosto

publico no que diz respeito a forma~ao da identidade nacional. Alencar, por

exemplo, aborda, nos textos aqui referidos, 0 fndio, sem se preocupar em

destacar 0 papel do negro como elemento de importancia na formar,;ao da

identidade brasileira20 • Ainda que tambem tenha escrito sobre negros, 0 fato

de nao manter a f6rmula basica da rniscigenar,;ao que gerou 0 brasileiro (CfU-
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t5 •Q) • zamento entre brancos, indios e negros) talvez possa ser lido como uma(f)a. •.~ • exclusao do negro do processo de forma<;ao da nossa identidade. Ainda que
& •

• a importancia do negro nao fosse tao relevante quanta a do indio no Ceara
• da epoca em que se passa a historia de Iracema, ele ja era importante em•
• outros contextos da sociedade brasileira, como por exemplo a Bahia e 0 Rio•
• de Janeiro. E a importancia destes lugares era tanta que foi essa a marca•
• social herdada pelo Brasil: urn pais fruto da mesti<;agem entre brancos, ne-•
• gros e indios.
•
• o mulato no Brasil, principalmente naquela epoca, ainda que livre,
•
• era encarado como negro e sofria toda a conseqiH~ncia desta estigmatiza<;ao.
•
• De nada adiantava incorporar os costumes do branco, como a propria reli-

giao, pois 0 mesti<;o continuaria a ser sempre visto como urn diferente do

branco.

Desta forma, 0 fato de 0 negro nao ser incorporado por Alencar como

"ingrediente" da forma<;ao do povo brasileiro contribuia, sem duvida, para ~
que tal tipo de literatura atendesse a urn gosto de urn grupo formado princi-

~
pal mente pela elite branca e letrada. Talvez por escreverem em sintonia com

isto, tais autores figuraram imediatamente no canon da nossa literatura. E ~
esta a condi<;ao que ostentam ate os nossos dias: a consagra<;ao can6nica no

ambito da Literatura Brasileira.

NOTAS:

1. SOMMER, D. 1991.

2. BHABHA, H. K. 1990.

3. Imaginada, pois os integrantes de uma de uma comunidade, embora te-

nham consciencia de sua comunhao, dificilmente se conhecerao a todos.
Conceito citado por ANDERSON, B. 1989.

4. ALENCAR. 0 Guarani, p.58.

5. Ibid., p.128.
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6. ALENCAR. Iracema, p.33.

7. ALENCAR. Iracema, p.39.

8. ALENCAR. 0 Guarani, p. 71.

9. ALENCAR. Iracema, p. 39.

10. ALENCAR. 0 Guarani, p.64.

11. Ibid., p.66.

12. Ibid., p.273.

13. Ibid., p.132.

14. Ibid, p.245.

15. ALENCAR. 0 Guarani, p. 327.

16. Ibid., p. 115.

17. Ibid., p. 135.

18. REIS, R. "Canon". In: Jobim, J. L. (org.). Op.cit.

19. E 0 que afirma Doris Sommer em "Irresistible romance" (in Bhabha,

Nation and narration, p.80): "Mas 0 proprietario de escravo, Jose de

Alencar, pode ter escrito sobre a integra<;ao com indios para evitar de escre-
ver sobre negros".
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par Renata Barroso
(Mestrado em Literatura Brasileira - UERJ)

Nesse final de milenio, muitas bobagens virao a tona. Futur610gos

trac;:araoperspectivas, pessimistas condenarao a trajet6ria humana, otimistas

verao 0 termino das injustic;:as, enfim, todos tentarao colocar a colher nesse

caldeirao, ja que a mfdia estani atenta a sublinhar cada urn desses palpites. A

literatura nao escapara desse assedio. Por is so mesmo, no campo da teoria

literaria, muitas respostas tentarao ser dadas. Mas antes que possamos ela-

barar uma pergunta para eventualmente responde-la, devemos esclarecer que

os estudos literarios ha muito tempo deixaram de contribuir com uma ima-

gem de estabilidade do mundo. Fortaleceu-se desde entao uma vontade de

indagar 0 que seria a literatura. Para os te6ricos, essa indagac;:aonao se

diferenciaria do fazer literatura. Dessa maneira, ambos, 0 fazer e 0 indagar,

tomar-se-iam uma forma especffica de pensar. Nesse ponto, outra hip6tese

foi levantada: 0 que e pensar literatura? Aqui, muitos atalhos estao sendo

trilhados. Pensemos ...

Tateando sobre urn desses atalhos, uma placa nos adverte sobre os

perigos dessa escolha. Nosso texto e te6rico, nao ficcional e, somado a isso,

nao interpretaremos 0 ficcional, a nossa hermeneutica e outra ... abordamos

apenas textos te6ricos. Continuam as advertencias, pois nessa direc;:ao0 chao

se apresenta cada vez menos navegavel. Algumas perguntas surgem: 1. Ao

fazermos teoria, nao fazemos literatura? 2. Teorias que se "originaram" de

textos ficcionais nao se prestam a outras teorias? 3. Nao ha ficcionalidade

em textos te6ricos? Paremos por alguns instantes ...

Pesquisas mais recentes celebram 0 advento de uma realidade virtu-

al. se essa possibilidade concretiza-se, a desmonte e inevitavel e, par exten-

sao, a interrogac;:ao tres se precipita. se avanc;:armos nessa premiss a, aceita-

remos que ha muita ficcionalidade nos textos te6ricos, misturam-se tanto

que se transformam em sin6nimos. Visto que escrever faz parte de rninha

realidade, nao s6 como ocupac;:ao de espac;:oentre nascimento e marte, mas


