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FORMAQAo DE IDENTIDADE ATRAVES DAS

"REENCARNAQOES" DA MULHER ENQUANTO SUJEITO

PaS-COLONIAL EM JASMINE, DE BHARATI MUKHERJEE1

Tal processo diasporico se da, aparentemente, par vontade e op-
yao de Jasmine; mas, de fato, forc;as mais poderosas estao em ac;aopara
tornar compulsorio 0 seu periplo e a sua abrupta inserc;ao na "terra da
liberdade e da oportunidade", na condic;ao de imigrante ilegal. Pode-se
c1izerque Bharati Mukherjee verdadeiramente brine a com as forc;as do
destino, representadas, no texto, pelas previsoes astrologicas, supersti-
c;oes, ideias e conceitos religiosos hindus, tais como a crenc;a na reencar-
nac;ao, para conferir a essas multiplas personalidades/existencias/
"reencarnac;oes" a dose de fragmentac;ao necessaria a caracterizac;ao da
sua protagonista, enquanto sujeito pos-colonial feminino. A talentosa
manipulac;ao desses conceitos por parte da autora produz urn efeito que,
mesclado a descric;ao fria e contundente das agruras e percalc;os extre-
mos experimentados por Jasmine, acaba compondo uma fase importan-
te da longa ptrajetoria dessa mulher, que se ve obrigada a lidar com
problemas de adaptac;ao e assimilac;ao culturais, perdas, morte, hum i-
Ihac;ao, estupro e muita dar, como fases inalienaveis do processo
metamorfico dinamico que as circunstancias the impoem.

Ela se ve assumindo novas personalidades, com vidas, nomes e
maridos diferentes, como se estivessemos a lidar com varias personali-
dades distintas, ou divers as "reencarnac;oes" da mesma mulher. Todavia,
() que ocorre e que, de fato, nos defrontamos com uma personagem
I"iccionalextremamente rica e multifacetada, que e parte de urn romance
dos mais bem elaborados, no que diz respeito ao emprego de algumas
(ccnicas narrativas pos-modernas. Tudo isso proporciona ao leitor, de
infcio, desconforto e perplexidade, dada a quase total falta de linearidade
na estrutura narrativa. Sao marcantes as mudanc;as abruptas de foco
narrativo; as evocac;6es de cenas e personagens que somente serao men-
cionadas e explicadas em momentos bem posteriores da narrativa; a uti-
lizac;aode frases e perfodos curtos, como se fossem parte de mensagens
tdegraficas; a fragmentac;ao da identidade da protagonista; e as abun-
dantes referencias a astrologia, reencarnac;ao e divindades do panteao
ilindu; tudo isso feito com urn misto de reverencia, ceticismo e ironia.

No entanto, 0 leitor que desbravar essa serie de "obstaculos" e se
IIcJequaraos "desconfortos" de uma narrativa nao convencional como
Jasmine sera agraciado com uma das leituras mais prazerosas e, ao mes-
Ino tempo, lucidas, no trato da representac;ao literaria da questao da
Iormac;ao da auto-imagem e da identidade do sujeito pos-colonial femi-
nino.

I am an instrument in the shape
Of a woman trying to translate pulsations

Into images for the relief of the body
And the reconstruction of

Adrienne Rich2

Em meio ao crescente universo de obras literarias produzidas por
mulheres escritoras na area das literaturas em lfngua inglesa de cunho
pos-colonial destaca-se 0 romance Jasmine, de Bharati Mukheljee. Nas-
cida na milenar India, mais precisamente em Calcuta, Bharati Mukheljee
iniciou seus estudos em sua terra natal, completando sua formac;ao aca-
demica na Europa e nos Estados Unidos. Recebeu os seus graus de
mestrado e doutorado em Artes, na Universidade de Iowa, tornando-se
autora de tres romances, duas coletaneas de contos, e duas outras obras
nao-ficcionais. Na area academica, trabalhou como professora de reda-
c;aocriativa nas Universidades de Columbia e de Nova Iorque, alem de
ter sido nomeada Professora Honoraria da Universidade da California,
em Berkeley.

Atenta a situac;ao de exclusao e marginalidade da mulher num
pafs de costumes, tradic;oes e estrutura social e religiosa tao extrema-
mente peculiares como a India, Bharati Mukherjee nos presenteia com
uma verdadeira obra-prima literaria de apurado tom pos-moderno e por-
tadora das mais ricas caracterizac;oes da mulher enquanto sujeito pos-
colonial. A personalidade ou "encarnac;ao" dessa protagonista feminina
empresta um dos seus varios nomes ao romance - Jasmine. Ela sai da
India, iniciando sua tragica diaspora nao rumo a Inglaterra, a ex-metro-
pole do seu pals, mas pel os Estados Unidos, 0 grande fcone de nac;ao
neocolonialista contemporanea.

1 As referencias e cita90es de Bharati Mulkherjee, S. Chatman, Rimmon-kenan, Homi
Bhabha e Gayatri Spivak foram traduzidas pOI' mim para 0 portugues. a partir das
obras originais relacionadas nas referencias bibliognificas.
2 Fragmento de um poem a de Adrienne Rich, con stante no seu livro Platinum, confor-
me nos refere BAYM: 1994, p. 2703.
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Jasmine e urn romance composto de vinte e seis capitulos despro-
vidos de titulos, cuja varia<;ao de tamanho vai de duas a vinte e uma
paginas, aproximadamente, no original em ingles. A narrativa e firme-
mente conduzida em primeira pessoa por Jane Ripplemeyer, uma das
personalidades, ou encarna<;oes, da protagonista da historia. Po rem, isso
nao impede que ocorram momentos em que se tern duvida quanto a se a
narrativa esta totalmente sendo conduzida por Jane ou por alguma das
outras personalidades da protagonista - Jyoti, Jasmine, Jazzy ou Jase.
As seguintes ideias de Rimmon-Kenan, em artigo em que discorre sobre
o foco narrativo, oferece-nos urn pouco de alento e justificativa para a
complexa tessitura narrativa de Jasmine:

A hist6ria e apresentada no texto aU'aves da media~ao de algum
"prisma", "perspecliva", "angulo de visao", verbalizado pelo nan'ador,
mas nao provindo necessariamente dele mesmo, De acordo Genette
(1972), eu nomeio cssa media~ao de "focaliza~ao", (...) Obviamente, a
pessoa (e, pOl'analogia, 0 agente narrativo) 6 capaz de falar ever, e, ate
mesmo, de fazer as duas coisas simultaneamente - uma situa~ao que
favorece a confusao entre as duas atividades. (...) Porem, uma pessoa (e,
pOI' analogia, um agente narrativo) tambem e capaz de tel' sucesso em
contar, narrar, 0 que um outro indivfduo ve ou viu. ISlO posto, falar e
vel', narra~ao e focaliza~ao, podem ser ou nao atribufdos ao mesmo agen-
te. (RIMMON-KENAN, 1983: p. 46.)

Ainda sobre a quase que absoluta falta de linearidade de que 0

romance e caracterizado, percebe-se que a tecnica que Bharati Mukherjee
emprega e a da utiliza<;ao de muitos "flashbacks" e de algumas evoca-
<;oes de eventos e episodios narrativos futuros, 0 que encontra respaldo
nas seguintes palavras de Chatman:

Genette faz distin~ao entre sequencia normal, em que a hist6ria e 0

discurso tem a mesma ordem ( 1 -2 - 3 - 4 ), e sequencia "anacr6nica".
E a anacronia pode ser de duas naturezas: "flashback" (analepse), em
que 0 discurso rompe com 0 fluxo normal da narrativa para evocar epi-
s6dios anteriores ( 2 - 1 - 3 - 4 ), e 0 "flashforward" (prolepse), em que
o discurso da saltos para frente, em dire~ao a eventos posteriores aos
eventos narrativos intermediarios. (CHATMAN, 1978: p. 46.)

A investida que Bharati Mukheljee desfere contra a linearidade
dos episodios apresentados no romance acaba se tomando urn complicado1'
nao so para a perfeita recep<;ao e leitura do texto literario pOl' parte do

leitor, conforme ja foi abordado, mas tambem pOl' se associar a questao
das multiplas personalidades da protagonista feminina. Como resultado,
Lemos urn emaranhado de ideias, no<;oes, conceitos e referencias, que,
lima vez bem trabalhados pelo leitor atento, vai propiciar que vislumbre
a nova imagem de mulher pos-colonial em forma<;:ao que Bharati
Mukherjee vai lentamente construindo. Contudo, enxergar esse processo
metamorfico nao e tarefa simples, como veremos a seguir.

A primeira das personalidades abordadas e Jyoti, uma garota
pobre e humilde de Hasnapur, um vilarejo sombrio do interior da India.
Jyoti e praticamente uma tabula rasa sobre a qual Mukheljee vai
gradativamente moldar as outras personalidades da mesma mulher que
a sucederao, pOl' assim dizer. Todo 0 primeiro capitulo, que so tem tres
paginas, e centrado na apresenta<;ao de Jyoti e ja introduz a primeira
1'eferencia aos temas misticos da reencarna<;ao e da previsao do futuro
i1lraves da astrologia: "Ha muitas vidas atras, debaixo de um pe de
figueira-da-india, no vilarejo de Hasnapur, um astrologo direcionou
seus ouvidos - a sua antena parabolic a - para as estrelas e previu a
ll1inha viuvez e 0 meu exflio. Eu tinha apenas sete anos de idade(oo.)"
(MUKHERJEE, 1991: p. I). Da observa<;ao deste trecho, destaca-se,
de imediato, que parece que 0 livro e sobre astrologia e reencarna<;ao,
impressao logo desfeita pelo tom sarcastico da compara<;ao entre os
llllVidos do astrologo e uma antena parabolica. Tambem e perceptivel
11m certo ar de conto de fadas, dada a referencia a elementos magicos e
ilO tom de "Era uma vez" com que 0 texto principia. Na verdade, 0

primeiro capItulo constitui um dos poucos momentos nao pantanosos
da narrativa, pois 0 narrador, de fato, come<;a a hist6ria pelo seu inf-
I'io. Entretanto, somente para sinalizar 0 que vem depois, nas quatro
Iiltimas linhas do capftulo, 0 narrador diz que esta contando a historia
dl'zessete anos depois que tudo come<;ou, de forma que somente entao
.1' percebe que 0 infcio do romance se da atraves de um flashback,
I (lInO se percebe na voz de Jane Ripplemeyer: "Eu tenho agora vinte e
lJlliltro anos.(oo.) Eu moro em Baden, no Condado de Elsa, no estado de
Illwa, ( ... ) Eu sei aquilo em que eu nao quero me transformar"
(MUKHERJEE, 1991: p. 3).

A partir dai, os capitulos seguintes desviar~o 0 foco narrativo
1'II1'aas outras "encarna<;oes" de Jyoti, a qual somente tera sua infancia e
'Ida familiardissecadas e mencionadas nos capftulos 6, 7, 8,9, 10 e 11,
1I111'S que ela se case pel a primeira vez com Prakash e seja pOl' ele



rebatizada de Jasmine. Sao narradas passagens impressionantes da tra-
jetoria de Jasmine, enquanto Jyoti, nos capitulos supramencionados, que
van determinar a sua constante transformac;ao em busca de identidade.

Prakash era urn amigo dos seus irmaos e ela permanecia sempre
no seu quarto quando das visitas de Prakash a sua casa, 0 que fez com
que se apaixonasse pela voz dele. Quando se viram, nasceu 0 afeto e 0
am or que os uniu ate a morte dele, vitima da explosao de uma bomba
num atentado terrorista em uma loja. Prakash sempre fora urn marido
que nao a tratava com a vioH~ncia e a submissao que os maridos indianos
tradicionalmente dispensam as suas esposas. Ao inves disso, ele a incen-
tivava a ser independente e a olhar para 0 futuro. Ele tambem pretendia
emigrar para a America, e para isso economizava dinheiro do seu empre-
go como eletrotecnico. Tinham, tambem, a ideia de abrir uma firma em
sociedade - "Vijh & Wife".

Quando da morte de Prakash, Jasmine volta a ser Jyoti, por algum
tempo, ate que tern urn quase devaneio, em que visualiza seu finado ma-
rido, no canto do quarto de viuva que divide com sua mae, dizendo-lhe 0

seguinte:

Pense Vijh & Wife! Prakash exortava-me de todos os cantos do nos-
so sombrio e pesaroso quarto. Nao existe nenhuma morte, 0 que existe e
somente uma ascensao ou uma descida, urn movimento para outros pIa-
nos da existencia. Nao se deixe arras tar para Hasnapur e 0 feudalismo
de I:i. Aquela Jyoti esta morta. (MUKHERJEE, 1991: p. 87.)

Na passagem em referencia, fica clara a utilizac;ao da ideia de
reencarnac;ao para justificar os movimentos da personagem. 0 mesmo
ocorre, com outra passagem, algumas linhas depois desta ultima, em que
fica patente a situac;ao de desprestigio social e quase proscric;ao que san
reservados para a mulher viuva, quando Jane Ripplemeyer se refere a
sua propria situac;ao do passado, como Jyoti, a viuva de Prakash, e a sua
mae, que tambem se tornara viuva:

Exceto pel as visitas dos meus irmaos nos fins de semana, Mataji c
eu vivfamos sozinhas naquela cabana de viuvas, em condic;6es somentc
um pouco melhores do que as dos Mazbis e dos Intocaveis. Minhas
amigas jovens, como a Vimla, nunca nos visitavam. A inexplicavel c
aparentemente imerecida ma sorte seria contagiosa. Vimla nao queria
que a sua imaculada e jovem existencia fosse de alguma forma
conspurcada. "Um touro e uma bomba fizeram as duas viuvas, mae c

filha! Como elas devem tel' pecado para merecer sofrer tanto assim ago-
ra!" (MUKHERJEE, 1991: p. 87.)

Nesta passagem, ilustra-se 0 status negativo que as viuvas tinham
na India, agravado pela situac;ao da exclusao social, mormente quando
sc tern em mente que, naquele pais, quando 0 corpo do marido morto
l'stava sendo cremado, nao raras vezes muitas viuvas se atiravam na
Cogueira para arder junto com os maridos, sendo tal ac;ao considerada
rclativamente normal, nao justificando que as pessoas em redor esboc;as-
scm grandes tentativas de impedir 0 suicfdio da viuva.

Jyoti, entao, movida por esse sentimento de nulidade diante da
1l10rtedo marido, mesmo nutrindo sentimentos confusos, resolve sair de
Ilasnapur e embarcar em urn tortuoso e longo periplo ate desembarcar
os seus passageiros clandestinos em terras americanas. Na verdade, 0
plano de JyotilJasmine e pegar todos os pertences de Prakash, chegar ao
c'arnpus da universidade americana em que ele intencionava estudar e
IOIzerdos tais pertences - aos quais ela confere urn tom sagrado - uma
I'rande fogueira em homenagem ao marido morto, e nela se atirar, cum-
prindo a tradic;ao milenar do seu pais para as mulheres viuvas. Entretan-
Ic),0 que ela ignora e que elaja e muito mais Jasmine do que Jyoti e que
,IS artimanhas que 0 destino Ihe reserva trarao, em breve, a morte nao so
dc' .Jyoti, mas tambem de Jasmine, sem que nenhuma fogueira venha re-
t1ll1ente a ser acesa.

Os capitulos 12, 13 e 14 dao conta dos episodios envolvendo a
Iolse hfbrida entre as existencias de Jyoti e Jasmine. Quanto ao desloca-
IIll'nto de JyotilJasmine para a America, ilustrando as inumeras diasporas
ill' individuos e povos pelo mundo afora, em busca de terra, nome, iden-
Ilclade e melhores condic;oes de vida, existe uma passagem bastante to-
I OIllteque abre 0 capitulo 15, que ilustra tal situac;ao com maestri a:

Existem Jinhas aereas naeionais voando pelo mundo que nao figu-
ram em qualquer lista ou catalogo ofieia!. Existem certos voos fretados
que perderam seus rum os e agora simplesmente voam, improvisando
suas tripulaC;6es e destinos. Em tais voos nao se serve comida nem bebi-
da. Sua tripulac;ao freqtientemente parece explorada. Existe urn mundo
nas sombras aereas que permanentemente divide as rotas aereas e as
freqtiencias de radio com a Pan Am, a British Air e a Air-India, embar-
cando pessoas que coexistem com turistas e homens de negocios. Mas
nos somos refugiados, mercenarios e trabalhadores convidados. Pode-
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mos ser vistos dormindo em sagu6es de aeroportos; desembrulhando 0

que sobrou das nossas comidas nativas; estendendo os nossos tapetes
para ajoelharmos e rezarmos; lendo os nossos livros sagrados; abrindo,
pela centesima vez, urn telegrama prometendo urn emprego ou simples-
mente urn canto para dormir; folheando um jornal em nossa Ifngua;
olhando uma foto de tempos mais felizes; segurando urn passaporte, urn
visto (...) (MUKHERJEE, 1991: p. 90.)

Dando continuidade a sua trajetoria, Jasmine embarca no navio
do CapiUio Half-Face, ate 0 seu destino final, nas costas da Florida. Em
la chegando, Jasmine se ve obrigada a aceitar a "generosa" proter,,;aode
Half-Face, que se oferece para guia-Ia e protege-la, nas suas primeiras
horas em solo americano como clandestina. Half-Face a leva para per-
noi tar em um motel de beira de estrada e, alegando protege-la, Half-Face
prop6e que durmam no mesmo quarto. Contudo, as verdadeiras inten-
r,,;6esde Half-Face sac sordidas, porque 0 que tem em mente e rouba-Ia e
estupra-Ia. Seguem-se momentos tensos e tragicos: Half-Face viola sua
bagagem e toca nos pertences sagrados de Prakash. Quando ela explica
do que se trata e pede que ele nao prossiga, ha 0 primeiro choque cultural
de Jasmine. Ao perceber que todos aqueles rituais para Prakash e sua
conseqiiente morte numa fogueira no campus da universidade sac tidos
como insanidade na visao pragmatica de Half-Face. Jasmine, entao, en-
tende a nulidade dos seus propositos. Segue-se a inevitavel violar,,;aose-
xual, apesar dos protestos e suplicas de Jasmine. Porem, apos 0 primeiro
estupro, Half-Face descansa e amanda lavar-se, no banheiro, onde
Jasmine pensa em se suicidal'. Nesse instante, 0 anterior desejo de s'
matar transforma-se em algo inusitado. Ela deixa de ser Jasmine, p I

alguns momentos, passando a ser Kali, a deusa hindu da morte e da
vinganr,,;a.Usando uma faca que estava misturada aos seus pertences, Kal if
Jasmine biparte a propria 1fngua, enchendo a boca de sangue. Ela, entao,
retorna ao quarto e parte para a garganta de Half-Face, desferindo-lI1l'
urn golpe mortal. Nesse momento, ela tambem mata, definitivamenLl',
Jasmine, pois, de imediato, ela reconhece que nao ha mais razao pal'll
morrer, pois tudo parece tel' perdido 0 sentido. Tern infcio, entao, a sua
nova existencia na America, com outros nomes.

Como que levada pelo destino, ela acaba a porta de Lilian Gordoll,
uma delicada senhora quaker, que tem por habito ajudar imigrantl'
ilegais e chega ate a ser presa por isso. Lilian the da 0 nome de Jaz!'.\',
ensina-Ihe a se trajar como uma american a e fica com ela pOl' algulll

Lempo,conforrne nan'ado no capftulo 18, ate que a encaminha para Nova
100'que,para ser a baba da filha adotiva de Wylie Hayes eTaylor, ambos
os quais a tratam como um verdadeiro ser humano. 0 leitor atento infe-
re, aos poucos, que essa nova existencia, em que Taylor e Wylie passam
a chama-Ia de Jase, parece ser a que mais da prazer a protagonista,
lalvez mais ainda do que a sua existencia como Jasmine, a esposa de
Prakash. Jase chega a se apaixonar pelo patrao, que e abandon ado pela
~sposa, e ela ve condir,,;6esde ser correspondida. Porem, 0 destino ainda
Ihe reserva rnais mudanr,,;as.Certo dia, ao passear em um parque com
Taylor e sua filha Duff, Jase reconhece 0 terrorista que lanr,,;araa bomba
que matou Prakash, na India. 0 homem estava disfarr,,;adode pipoqueiro
l' parece te-Ia reconhecido. A rear,,;aode Jase e de pavor, que a faz aban-
donar Taylor e Duff e rumar para uma pequena cidade em Iowa, onde ela
l'onhece 0 banqueiro Bud Ripplemeyer, que se apaixona pOl'ela a pri-
Illeira vista, e com quem passa a viver maritalmente. Tern infcio, entao a
sua existencia como Jane Ripplemeyer.

Os episodios envolvendo essa sua nova existencia sac descritos
uos capftulos 2, 3,4,5,17,20,24,25,26 e parte do capftulo 18. Jane
I{ipplemeyer e a personalidade que control a a narrativa e, pOl' vezes,
Illlpregna algumas passagens da narrativa de celta dose de distanciamento,
I ()mo ocorre no capftulo 7, quando a famflia de Jyoti discute a sua deci-
lIO de querer ser medica - algo impensavel para uma rnulher hindu - , 0

lJue causa uma celeuma familiar, onde 0 narrador (Jane) refere-se a sua
lilac (Mitaji), ao seu pai (Pitaji) e a sua avo paterna (Dida), pelos seus
IIl1inesdiretamente, como se eles nao fossem seus parentes, ou 0 fossem
iii' .Jyoti, e nao dela mesrna, Jane Ripplemeyer.

A relar,,;aode Bud e Jane e tranqiiila e afetuosa, porem ele parece 0

1I'II1pOtodo mais seguro dos seus sentimentos do que a ja arredia e des-
I Ililfiada Jane, que, embora gravida de Bud, recusa-se a casar legalmen-
II com ele. Parte do seu desconforto se deve tambem ao fato de que ela
III IIS'1 trazer azar aos homens que com ela se casam, pois Bud e vftima de
111I1 Ii1'0 que 0 deixa numa cadeira de rodas, apos passar a vivel' com ela.

E, no entanto, quando da narrar,,;aodos episodios envolvendo Jane
I Ipplcmeyer que Bharati Mukherjee utiliza urn dos momentos de mais
II Ill1aua ironia do romance. Isto se da no capitulo 18, quando Jane se
I III()l1lracom a dra. Mary Webber, uma americana que acredita em ex-
III Ill'IH;ias-fora-do-corpo, viagens astrais e reencarnar,,;ao. A principal ra-



zao do entusiasrno de Webber t que ela pensa que so porque Jane
Ripplemeyer nasceu na India, ela tern que comungar das mesmas cren-
<;as dela. A ironia se torna perceptive I quando ela responde a Webber
sobre se acredita ou nao em reencarna<;ao:"Sim", eu respondo, "eu, de
fato, acredito em voce. Nos estamos constantemente a revisitar 0

mundo. Eu tambem ja viajei no tempo e no espa<;o. Isso e posslvel."
(MUKHERJEE, 1991, p. 113.) B no paragrafo seguinte, ela completa:

Jyoli de Basnapur nao era a Jasmine, nem a baba de Duff, nem a au
pair de Taylor e Willie em M:l11hattan;aquela Jasmine nao e esta Jane
Ripplemeyer almOc;;andocom Mary Webber no clube da uni versidade
hoje. E qual de n6s e a assassil1a inconfessa do monslro Half-Face, qual
de nos segurou ulTImarido moribundo, qual de nos foi estuprada, eslu.-
prada e estuprada, em barcos, ern carros e em moteis? (MULHERJEE,
1991: 114.)

Para 0 leitor, se torna claro que as alus6es de Jane sac todas refe-
rentes a sua profusao de identidades, e nao referentes a,reencarna<;ao
propriarnente dita. No entanto, muitas vezes, Jane claramente se refere a
elementos da religiosidade hindu, como quando admite tel' "encarnado"
a deusa hindu da morte, Kali, ao rnatar Half-Face. Ela chega a afirmar
tel' sido uma mulher diferente pClra cada urn dos homens que ela teve:
nascida Jyoti, ela se torna Jasmine, para Prakash; Jase, para Taylor;
Jane, para Bud; e Kali, para HCllf-Face. Ern outra oportunidade, no
capftulo 2, ela afirma: "Nos nossOS tres anos e meio de vida em comum,
eu dei a Bud uma nova trilagia para sua contempla<;ao: Brahma, Vishnu,
e Shiva." (MUKHERJEE, 1991: p. 6). Essa referencia a trilogia Trimurti
do panteao hindu pode parecer naO proposital, mas urn exame mais deti-
do da fun<;ao desses deuses permite associa<; 6es com aspectos das perso-
nalidades de Jasmine, como se ela pOI' vezes "encarnasse" algumas das
caracteristicas dessas divindades. 0 fato de que a propria Jane diz "tel'
sido", aindaque mOll1entaneameJ1te, adeusaKali empresta urn pouco dc

verossimilhan<;a a essa hip6tese.
A respeito dessas principais divindades, Victor Civita (CIVITA,

1977, p. 1238-1239) nos diz que Brahma e a divindade que detem ()
principia de cria<;ao de todas as coisas do un iverso; Vishnu e a divindack
do amor, da misericordia, eda fe, e que de tempos em tempos se manifes
ta em encarnac;6es terrenas, em forma de avatar, quando se faz necessa
rio preservar 0 equilfbrio espiritual na terrd. Rama e Krishna sao SUllS
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mais famosas encarna<;6es. Quando os primeiros missionarios cristaos
chegaram a India, se surpreenderam ao perceber que os indianos amisto-
samente reconheceram em Cristo mais um avatar de Vishnu. Ainda se-
gundo Civita, Shiva, 0 terceiro componente da trilogia sagrada, detem
simultaneamente 0 mesmo poder para a cria<;ao e a destrui<;ao, sendo
tambem 0 deus da fertilidade. Shiva determina mudan<;as bruscas para
melhor ou para pior, e e comumente representado como um ser hfbrido,
metade homem, metade mulher, e possuindo muitas cabe<;as. Segundo as
concep<;6es do Bramanismo, a vida e uma constante mudan<;a, uma eter-
na transforma<;ao inteiramente comandada pOl' Shiva.

Isto posto, podemos pin<;ar varios episodios narrativos em que
associa<;6es com as fun<;6es desses deuses podem ser feitas. Pode-se di-
zer, pOl'exemplo, que Prakash e associado a Brahma e confere a Jasmine
esse mesmo poder de cria<;ao, quando ela diz, apos a morte dele: "De-
pois, eu pensei, nos tfnhamos criado vida. Prakash pegou Jyoti e criou
Jasmine, e Jasmine completaria a missao de Prakash. Vijh & Wife. Uma
visao tinha se formado." (MUKHERJEE, 1991, p. 88.) Em outro mo-
mento, Jane admite que a bondade de Prakash e Lilian Gordon era de
natureza divina, possibilitando uma associa<;ao deles com Vishnu. Na
verdade, a propria Jane parece encarnar Vishnu quando se desvela em
illen<;ao, paciencia e amor ao tel' que se sacrificar, quase que sobre-
humanamente, para continual' a manter rela<;6es sexuais com Bud, apos
L'leter-se tornado paralftico. POl' fim, as proprias mudan<;as bruscas que
as muitas vidas de Jasmine sofrem parecem ser 0 efeito dos movimentos
dc Shiva. Implicitamente, Jane chega a deixar no ar que talvez ela tam-
hem encarne 0 proprio Shiva, pOl' vezes, dadas as mudan<;as tragicas nas
vidas de alguns dos homens que a amaram: Prakash e Bud, pOl' exemplo.

POl' fim, para deixar patente a dificuldade de enquadrar uma obra
1110 complex a quanta Jasmine ate mesmo nas ideias de teoricos do pos-
('olonialismo, citamos algumas palavras de Homi Bhabha, sobre a influ-
1'l1cia do Iivro ingles na mentalidade do colonizado:

Ha um aspecto no cenario cultural do colonialismo britanico que se
repete incessantemente depois do infcio do seculo XIX - e alraves dessa
repetic;;ao, inaugura de um modo lriunfal a lileralura do imperio - que
eu me vejo tentado a repeti-Jo mais uma vez. Trala-se do cenario que se
delineia nas selvagens e vastas paragens iIetradas dos con fins coloniais
tin India, Africa e do Caribe, a partir do repentino e forluito descobri-
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mento do livro ingles. Este fato e, como todos os outros mitos ~e ori-
gem, memonivel pelo seu equilfbrio entre epifanla e enunCl a<;ao.
(BHABHA, 1991, p. 29.)

Com isso, Bhabha quer dar conta da total submissao do coloniza-
do inculto e desprovido de palavra. Todavia, Jasmine. refere-s~ a Jane
Eyre, Great Expectations e Alice in Wonderland, de t.orn;a peJOtativa,
como livros que Ihe causam pesadelos e desprazer, ao l11V~S do deslum-
bramento extatico, como defende Bhabha. Jane diz prefenr as obtas da
poeta e crltica americana Adrienne Rich, e a razao disso t:.0de ser Illferida
pela leitura da epigrafe deste artigo. Desse mo.d~, ~ nao apltca~ao de
uma ideia de Bhabha a Jasmine nos remete a eplsodIO semelhant~ se as
seguintes palavras de Gayatri Spivak forem consideradas:

A questao nao 6 a participa<;ao da mulher em insurreic,;6es, ou 'IS
regras basicas da divisao sexual do trabalho, uma vel, que eXlste "evi-
dencia" de ambas as situa<;6es. A quest[io e, de fato, que, tanto como
obieto da historiografia colonial quanto como sujelto de ~n:uITei~ao, a
co'nstru<;ao ideologica de genero mantem 0 homem na posJ(~aode domi-
nante. Se, no contexto da produ<;ao colonial, 0 subalterno n~o tefl) histo-
ria e nao tem voz, quando a mulher e subaltern a, ela esta amda mais
profundamente mergulhada nas sombras (...) (SPIVAK, 1997: P.28.)

Como se ve, Jasmine e suas muitas vidas tambem desmerHem a
universalidade dessa ideia de Spivak. Entretanto, nao se pre~ende aqui
desautorizar vozes tao respeitadas como as de Bhabha e Spivak. Mas,
antes de tudo, cabe exaltar a grandiosidade do romanc: de Bharati
Mukherjee, que retrata, literariamente, e de uma forma tao _magistral,
um contundente processo de constrl1l;ao de imagem e fOl'l~ayao de iden-
tidade do sujeito pos-colonial feminino, hibrido e sobrevlvente nos do-
mlnios da metropole.

Jane Ripplemeyer, por fim, apos passar por bons e m(~usfJ1omen-
tos com Bud, decide abandomi-lo e seguir sua jornada. CUl'losa e enig-
matica se torn a a atitude de Jane, uma vez que e como se ela delJcasse dl'
ser (ou estar influenciada por) Vishnu e passasse a obedecer (au ser)
Shiva. Ela parece, entao, esboyar urn retorno a sua melhor vIda (J ase), jil
que segue Taylor e Duff, que vem procurar, no Condado de Elsa, elll
Iowa, uma mulher fenomenal que parece estar a urn passo de definir iI
sua identidade.
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E possivel mais de uma interpretayao dessa migrayao de Jane
Ripplemeyer para uma outra existencia. Ja que 0 livro fornece evidenci-
as suficientes de que a sua existencia como Jase foi-Ihe altamente agra-
davel, alem da narrayao de que Jase havia "de algum modo especial e
inconfesso" se apaixonado por Taylor, e posslvel inferir que Jane
Ripplemeyer possa estar voltando com Taylor, nao para ser a baba de
Duff, mas sim sua mulher. Alem disso, e digno de nota que a generosida-
de de Taylor de certa forma 0 faz "encarnar" a figura do finado Prakash,
o primeiro e generoso marido de Jane (entao JyotilJasmine), constituindo
lal fato mais uma razao a endossar a hipotese de que Jane Ripplemeyer
possa estar simplesmente retornando (e se fixando) na sua existencia
como lase, definindo, entao, sua identidade mutante. Entretanto, a ques-
ta~ nao e tao trivial quanto parece, uma vez que as palavras derradeiras
de Jane Ripplemeyer no capitulo final parecem estar imbuidas de ansie-
clade,angustia e uma grande expectativa em relac;:aoao futuro. Tudo isso
l' ocasionado pela compulsao das suas eternas "reencarnac;:6es", como
Iransparece na seguinte transcric;:aodo ultimo paragrafo do livro:

Entao nao ha nada que eu possa fazer. 0 tempo dira se eu sou um
tornado,que reduz a escombros tudo 0 que encontra, aparecendo nao-se-
sabe-de-onde e esvanecendo numa nuvem. Eu estou fora da casa, no
caminho esburacado e ferido pelas rodas dos carros, intrepidamente se-
guindo na frente de Taylor, avida de desejos e repleta de esperanc;:as.
(MUKHERJEE, 1991: p. 214.)

Seja como for, a quesUio de atingir ou nao uma identidade defini-
dll permanece em aberto. Ficam patentes, entretanto, a pujanc;:ae a forya
dl'ssa mulher, enquanto sujeito pos-colonial feminino, 0 que reafirma a
Iltl~'aOde que ela mantem as redeas do seu destine e nao se submete
Illl'mediavelmente a influencia do "outro dominador". Este fato ilustra a
1"lssibilidade de aquisiyao de voz e independencia do sujeito pos-coloni-
II (0 Dutro, colonizado, subalterno), mesmo estando no territorio do
t1llll\inador(0 Dutro, colonizador, representante da metropole), de acordo

III1I as perspectivas pos-colonialistas. Tal nOyaoe indubitavelmente ex-
1'"~liInesta ultima citayao, na pagina final do livro, em que Bharati

Illkheljee ressuscita a figura do astrologo de Hasnapur (que aparecera
1111 ('!IPltulo 1, prevendo a viuvez de Jyoli e a fixayao de seu destino nessa
1lIlllic;aoabominavel perante os olhos da sociedade hindu) e desconstroi



a ideia de predestina<;ao, sublinhando, em contrapartida, a ideia de aqui-
si<;aode poder (pelo menos para "escrever nas estrelas" 0 seu destino):

Nao e culpa 0 que eu sinto.E alfvio.Eu come<;:o a perceber que ja
parei de me vel' como Jane.Aventura, risco, transforma<;:ao: os limites
das possibilidades estao de fora, prestes a arrombar as janelas frageis e
nao calafctadas. "Observe-me reposicionando as estrelas do meu destl-
no", eu sussurro para 0 astr610go que vejo flutuar de pernas cruzadas
sobre 0 meu Fogao". (MUKHERJEE, 1991: p. 214.)
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o JOGO DA VISIBILIDADE E DA INVISIBILIDADE DA

LINGUAGEM POETICA EM UBIRAJARA,

DE JOSE DE ALENCAR

Tenho como objetivo, neste ensaio, analisar a ambigiiidade da lin-
guagem poetica, urn discurso hfbrido que polariza 0 concreto e 0 abstra-
to, a visibilidade e a "invisibilidade". Pretendo faze-Io atraves do estudo
de Ubirajara, de Jose de Alencar. Pretendo tambem observar as cone-
x6es infinitas do tecido poetico, as lacunas, as imagens "invisfveis", as
diferentes camadas semanticas que enformam 0 espa<;osimb61ico do ro-
mance poetico alencariano, af inclufdos aspectos antropol6gicos, a sin-
taxe da linguagem cromatica e auditiva, as redes semanticas, os
paralelismos. Esses nfveis de significa<;ao constituem os paradoxos da
poesis, os aspectos secretos e imaginarios, que Kathrin Rosenfield
vinculara ao que chama de "ordena<;ao do espa<;o simb6lico"
(ROSENFIELD, 2000: p. 175). Tais recursos sac possfveis a partir do
elemento ambfguo apresentado por Lessing como a £vap)1:.ta (evidentia),
que enfatiza nao s6 0 elemento visfvel e expressive, como tambem 0

invisfvel e impressivo. Essa ambigiiidade, que dimensiona 0 pr6prio real
e se reflete na palavra, atraves da perceps;ao do mundo e sua interpreta-
<;ao, estani presente nas rela<;oes metonfmicas e metaf6ricas que
estruturam a linguagem poetica enquanto espa<;osimb61ico que mescla 0

fictfcio e 0 real.

Neste ensaio, desejo mostrar que Jose de Alencar reline em seu
discurso poetico dois registros: urn discurso antigo (mftico) e uma prati-
ca nova (hist6rica), em que encontramos 0 f1uxo de dois rios que nao se
op6em, mas se hibridizam, formando uma corrente "hfdrica", hfbrida,
nova, encaminhando-nos para a queda livre do discurso ficcional, que
nao deixa de ter 0 resfduo do real e dos discursos hist6rico e antropol6gico.

1.A AMBIGUIDADE DA £vap)1:.ta COMO AUSENCIA E PRESEN<;:A Do

OBJETO DA POESIS E SUA IMPLICA<;:AO ANTECEDENTE E SUBSEQUENTE

A partir de Lessing, tivemos 0 postulado da obra de arte como urn
'onjunto de signos sucessivos ou simultaneos, estabelecendo, assim, os
sistemas sfgnicos especfficos (poetica e pintura). A pluralidade da lin-


