
Thiago de Almeida Noya 

13 Cross-dressing: Silviano Santiago's Fictional Performances, 
de Susan Canty Quinlan, demonstra como 0 escritor mineiro trar;a !lua 
obra misturando 0 tema do exilado, referencias a diversas culturas, per
sonagens travestidos - e constitui urn texto que foge de binarismos, bus
cando sempre uma terceira via, urn third hfbrido, urn travestismo que 
abarcaria diversas fus6es: entre reaJidade e ficc;ao, historia e est6ria, 
homem e mulher, nacional e universal etc. 

Os text os da quarta e ultima parte (Queer Nations in Portuguese) 
fecham 0 volume analisando dois grandes nomes das literaturas de lIn
gua portuguesa, Caio Fernando Abreu e AI Berto, e urn danc;arino portu
gues contemporaneo, Alexandre Camacho, Os tres sao analisados a partir 
da f1uidez com que abordam a sexualidade e as diferenc;;as entre os gene
ros e tambem segundo a confluencia do tema individual do corpo e do 
genero com temas ligados anacionalidade e ao contexto hist6rico em que 
se mscrevem. 
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JOBIM, Jose LUIS. Literatura e identidades. Rio de Janeiro: .r.LJ.S, 
999. 

Dividido em cinco se<;:6es, Literatura e identidades se propoe a 
discutir a relac;ao sugerida pelo titulo do livro em diferentes perspectivas 
que possibilitam urn dialogo entre a compreensao de antigas teorias, a 
elabora<;:5.o de outras novas e 0 entendimento originado destes novos 
enfoques. 

A se<;:ao que abre 0 livro se dedica aproblematica do estabeleci
mento de uma identidade nacional e seu retlexo na elabora<;:ao da hist6ria 
da literatura, uma vez que esta teve seu infcio junto com 0 nascimento da 
na<;ao brasileira. A demora do surgimento dessa identidade nacional de
veu-se a uma ausencia de val ores nossos, pois tanto a lingua quanta a 
educa<;ao e os costumes eram "importados" da Europa. Ou seja, 0 Brasil 
carecia de valores e tradi<;:iio realmente brasileiros, uma vez que a impo
si<;ao da metr6pole portuguesa foi a culpada pela ausencia de urn carater 
nacional, pois se a Iiteratura brasileira apresentava "cor local" nao tinha 
uma historia anterior a ela e por isso nao possula as particularidades 
necessarias para se estabelecer uma diferen<;:a entre a literatura brasilei
ra e a portuguesa, Iimitando-se a imitar os moldes das Iiteraturas euro
peias, 

Inicialmente, a historiografia da literatura brasileira foi elaborada 
por estrangeiros e era anexada a trabalhos de literatura portuguesa, sen
do taLvez os mais importantes, os escritos de Ferdinand Denis e Almeida 
Garret que elaboraram os pressupostos que deveriam ser seguidos para 
uma literatura verdadeiramente nacional. Para Garret: 

." reconhccer seu 'caniter nacional', c preciso haver coincidencia 
designado por esse tipo de adjetivo e 0 nativismo dos tc

mas apresentados. lemas locais, patrios costumes transrerem-se para as 
obms, confcrindo-Ihes espfrito proprio, cuja prcscnya garanle a nacio
nalidadc da Ii leratura, I 

I ZILBERMAN. Regina. "His(oria da literatura e identidade nacional" JOBIM. 
999. p. 31. 
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No entanto, 0 termo "nacionalismo" acabou conful1d ido com urn 
ufanismo ingenuo c provinciano. Como exemplo, tcmos os casas de fa
mflias que possufam nomes Iegitimamente portugueses e gue adotaram 
nomes indfgenas aliados aos tftulos de nobreza concedidos pelo Imperio, 
como e 0 casu do Visconde de Jcquilinhonha. 

Mais tarde, Antonio Candido, ao elaborar as bases da I itcralura 
brasileira, nao se preocupou em fuzer um I evantamento dos val ores naci
onais, mas concentrou seu trabalho na formac;:ao de uma "literatum 1'1'0
pl'iall1ente dita" Oll seja, cle narra a hist6ria sem trac;:ar uma "biografia 

da nac;:ao". 

Apoiadas nas id6ias de Candido, Lajolo e Zilberman reconstroem 
a hist6ria cultural brasi1eira a partir das pditicas de Jeituras. 

Ern suma, esta sec;:ao comenta as varias "Hist6rias da Litcratura 
Brasileira" que variam desde a elaborac;:ao pOlleO conceitllal de Joaquim 
Norberto, passando pelo d idatismo dos estrangei ros Den is e Garret. atra
vessando os polcmicos Alcncar e Machado ate a nova pro posta de Candido 
e uma nova elaborac;:ao historiognifica a parlir da recepc;ao das tradi<;6es 
por parte oos leitares de acordo com Lajolo e Zilberman. 

A segunda sec;:ilo, A identidade do l/I(1triz e {/ 
retoma a questao dos valores impostos par lima metrOpole, repensan 

do a literatura de palses que foram col6nias no passado, islO e, hu lima 
reflexao sobre °"apagamento do outro" callsado pelo processo de colo
nizac;:ao tanto na America quanta na Africa. As ex-col6nias lenlam 
(re)encontrar sua identidade em urn perfodo anterior achegada do colo
nizador, tentando Iegitima-Ia. Com isso, hii urn choqlle entre os valores 
esquecidos pela colonia, causando urn enfrentamento da ideologia pre
gada pelo colonizador, como evidencia 0 lrecho abaixo: 

Buscam-sc oulras mlllrizes, convocam-se (Julras memoria;;, segucm
sc os passos dos conladores anceslrais. ( ... ) Rcconheccm, assim, no con
Corto de sua Icilura, seu proprio lugar de falll, como sc ouvisse de novo () 
convilc prazeroso, IIgafelefele, que anuncia a rcsla e convoca a 
c 0 silencio. ' 

Vale mencionar que mesmo ap6s um processo de descolonizac;ao 
a ousca da identidade cede lugar ao pessimismo c falta de esperanc;a, 

, PADILHA, Laura Cavakaillc. "No l'IlContlo dc Il1cmurias c malrizcs". In: JOHIM. 
obra cilada. p. 77. 
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embora 0 colonizador ter perdido seu poder e retornado ao seu local de 

origem. 

A partir dos anos 20 e 30 do seculo xx a ideia de rac;:a passa a ser 
considerada urn elemento importante para a elaborac;:ao do conceito de 
identidade, valorizando desta forma °negro, possibilitando represenla
c;:6es da cultllra africana tanto nas artes plasticas quanta na literatura, 
atraves de urn "discurso inverso", Oll seja, valoriza-se aquilo que era 
desprezado anteriormenle. 

No enlanto, este projeto de construc;:ao de uma identidade pode ser 
comprometido se estiver preso its ideias muito rfgidas de combate ao 
raeismo, pois tal atitude induz 0 erro de se produzir um discurso vuzio, 
ou melhor, previsfvel acarretando no isolamento de urn grupo dos de
mais. Como exemplo temos os defcnsores das minorias (negros, mulhe
res, gays, etc ... ) que ao "erguer a voz" para defender as identidades destas 
exigem que se seja negro para se falar de negro, mulher para se falar de 
mulher e assim por diante. 

o etTO desta pratica consiste ern se falar apenas para lim mesmo 
grupo, portanto, deve-se fugir das "elaborac;:6es bin arias" que acabam 
por estabelecer apenas relac;:oes de oposic;:ao (exemplo: homem X mu
Iher; negro X branco, ... ). 

A partir dal, podemos concluir que se deve lamar cuidado para 
nao cair num discurso panfietario, vazio, que acarreta numa segrcgac;:ao, 
uma vez que se restringe aos membros de um mesmo grupo, onde mais 
tarde, nem para estes, tal discurso faz sentido. A verdadeira Iiteratura 
abrange 0 maior numero possfvel de indivfduos e nao apenas a detcrmi
nados segmentos. 

Ern Identidades plurais: estudos culturais e multiculturalismo, a 
tematica principal e a globalizac;:ao e a necessidade de se estabelecer a 
identidade pessoal e a identidade coletiva, pois epreciso ter uma referen
cia em melo a grande divcrsidade cultural de nossos dias. Entenda-sc pOI' 
identidade pessoal a narrativa, ou seja, ao se perguntar "quem evoce?" 
a resposta sera sempre uma narraliva, ou melhof, a sua esloria. Ao se 
ten tar estabelecer a identidade social efeita uma descric;:ao, uma vez que 
neste caso 0 indivfduo se propoe a relatar sua func;:iio na sociedade (pro
fissao, estado civil. 

A proposta de se viver sem identidades neste mundo globalizado 
seria retomar a utopia da sociedade comunista de abolir classes e fron
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teiras, mas que nao adiantaria muito. Bm seu ensaio, Minimizar idcnti-
Gumbrccht afirma que segundo Erwin Goffman nao tel' identida

de nem social nem pessoal seriacstar estigmatizado, pois semprc havera 
elementos inaceitaveis em qualquer soeiedade, mesmo que ainda exista 
intelectuais que defendam a ideia de que toda identidade deve ser aeei la. 

por esse proeesso, pOlS surge a 
que focaliza a exclusao e 0 encontro 

Esta nova literatura Dade ser caracterizada como 

literatura: 

Eum campo vasto. com posi~iics mulliplas. dis;,;ordanlcs C 

mcntais, que sc silUal11 crilicamcnlc cm rela~1io ao que ;,;hamam 0 csgo
lamcnlO da alta litcratura c acrise cos modclos lradicionais de Icoria. 
Foram muilas as novas prriti;,;as lrazidas pela pos-modernidadc. c os 
ESludos Cullurais para fazer fa;,;c ao prohlema desenvolvem UIlHl redc 
de cOllexfies de l1le[ouo logias inlcrd is;,; ipi inares. e ale an t idisci p Ii narcs. 
nas quais anlropologia e socioiogia se destacam. Alravcs de 
~fies complexus enlre 0 l11arxislT1o e a Sel11iOlica, c arliculando divcrsas 
traui~5es sociol6gicas e ctnognHicas, os ESludos Cullurais relol11mn 
Gramsci. ('ocalizal1l () racismo. a hcgcmonin, 0 TalCilerislT1o, 0 feminis
mo, a ra~a. a c111Teidadc e 0 p6s-colonialismo. ulilizando-se do ahalo de 
rrontciras para produzir 0 melhor e 0 pior.' 

Vale lembrar que 0 importante nao e escrever sobre minorias, mas 
avaliar como isso sera feito a Dartir da crise de valorcs da p6s

Esses varios recortes e 

da identidade 


uma vez que para a 
Surge entao urn novo questionamento: se a Icitu

ra mantem uma reIa<;ao de poder, cIa tambcm esta relacionada ii. industria 
que logo a tomara urn produto de massa. Sendo assim, 0 que 0 leitor tern 
em maos? Literatura "c1assica" 011 I itcratura de 

'LUCIA HELENA. "0 cquilfhrio esl,)vel dos J":1Il1asmas: cspCClros c idcntidadcs". In: 
JOBIM. ohm cilad[l, p. 137. 
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Profissionais de varias areas pesquisam 0 ato da leitura, mas defi 

nil' 0 objeto de estudo aindae muito diffcil, pois muitas perguntas penna

necem sem respostas devido aausencia de urn referencial te6rico. Os 

resultados de diferentes areas de pesquisa promovem novas possibilida

des de se repensar 0 conceito de escrita e leitura a partir da fragmenta<;ao 

e da mercantiliza<;ao do modo de produ<;ao do conhecimento. 


o [ermo "literatura" assume varias defini<;oes, dependendo do 

contexto em que ele e usado, desta maneira e pouco viavel tentar formu

lar uma definiciio/iclpntidade absoluta deste lermo. Segundo Jose Lufs 


ter trcs idcntifica<;oes. A primeira seria "a litera
como exemplo de uso da !fngua; como cxcm

idade e como heranca e 

no passado a 
nao ha mais um 

gra<;as ao dos novos tcm
pas, mas ninda assim, a literatura mantem sua 


valorcs morais. Como cxemplo de uso da !fngua, devcria ser vista como 

uma variante do uso da Iinguagem, no entanto, ha quem defenda a ideia 

de que gramatica e literatura devam ser estudadas separadamentc !las 

series iniciais, visto que 0 aluno pode ficar intimidado ao imaginar que 

jamais tera a mesma habilidade do autor lido. 

Por sua vez, ao ser considerada excmplo de nacionalidade a lilera
tura enfrenta aqueles que consideram a ideia de nacionalismo como algo 
ultrapassado, preferindo a globaliza<;ao. afirmando que 0 primeiro de
fende interesses ideol6gicos. Mas se pensarmos bern, 0 contr;irio tam
bern nao se aplicaria? A mfdia tornou 0 vocabulo "globaliza<;ao" em 
palavra de uso corrente e conseqiientemente a esvaziou de sell verdadei

as pessoas ja a usam sem qualquer refIexao. Essa fantasia de 
serve tanto para escamotear difercn<;as como para acentua

de 

de identidade e outros 
belecer a idcntidade de urn 
e ao seu gcnero. 

4 JOBIM. Jose LUIs. "Os csludos Iiter;;irios c a idcnlidade da liten.lIUra". III JOBIM. 
obra cllada, p. 191. 
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o relato do caso do transexual Roberta Close, que apesar de uma 
cirurgia de mudan<;:a de sexo ainda esta preso a uma identidade masculi
na (seus documentos ainda tem 0 nome deLuiz Roberto Gambinc) traz a 
tona um novo esti 10 de fazer I iteratura: 0 testemunho. Esse genera valo
riza a identidade de determinados grupos que al6m de lutar par um reco
nhccimento, desejam tambem uma outra estrutura econ6mica e, sobretudo 
social. Melhor dizendo, nao se fala pelo oprimido, cle mesmo tem achance 
de falar e com isso produzir as enunciados que rcalmenle Ihe interessam, 
com 0 proposito de convencer a sociedade a aceitar as pessoas que nao 
se adaptam £lOS papeis sociais que Ihe foram impostos. 

No entanto, estes relatos nao sao narrativas estereotipadas. Atra
yeS de lima biografia tenla-se aliar estas narrativas aos discursos dos 
marginalizados a fim de escapar dos textos panfletarios e dos seus riscos 

que ja foram discutidos anteriormente. 

De qualquer forma, a litcralura esta sempre a scrvi\o para a cons
trur,;ao de identidades, sejam elas nacionais, multiculturais, de leitura au 

de gcnero. 

J\esumos ~ CCCSCS 
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