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listas en el tema y para los lectores
que quieran lograr una visi6n inte-
gral del complejo proceso cultural
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Talvez nunca se tenha debatido
tanto quanto agora sobre a visao e
representagao estrangeira do Brasil,
e uma excelente contribuic,ao para
esse debate 6 sem d-ivida a coletanea
de ensaios Quando o tio Sam pegar
no tamborim: uma perspectiva trans-
cultural do Brasil, organizada por
Cristina Stevens. De fato, como nos
adverte o pr6prio titulo, nao se trata
de um livro sobre o Brasil, ou sobre
os brasileiros, mas de uma indagaao
e reflexao sobre as id6ias e imagens
desse pafs captadas pelo olhar es-
trangeiro-neste caso, o olhar norte-

americano. A exceqcao de alguns
poucos ensaios como o de Joao La-
nari Bo, "Orson Welles, Rog6rio
Sganzerla e a fantasia do Brasil,"
sobre a passagem do diretor de ci-
nema norte-americano pelo pais, to-
dos os demais textos reunidos nesta
coletanea exploram o legado literario
de escritores, poetas e intelectuais
norte-americanos que se propuseram

(na forma de mem6rias, ou de ficqao;
uns por meio da prosa, outros da
poesia) a narrar o Brasil.

Dentre esses autores, poderia-
mos citar Elizabeth Bishop, revisi-
tada por Regina Przybycien em tres
momentos de sua estada de duas d6-
cadas no Brasil (1951-71); John
Updike, que, segundo Dilvo Ristoff,
projetou no Brasil ut6pico de seu ro-
mance hom6nimo Brazil um certo
descontentamento com as relayoes
raciais nos Estados Unidos; John
Dos Passos, que viajou algumas
vezes ao Brasil nos anos 50 e 60 em
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missao jornalistica e que, na opiniao
de Tom Burns, projetou em Brazil on
the Move uma visao igualmente uto-
pica, "progressista" desse pais;
Hugh Gibson, embaixador no Brasil
entre 1933-37, e autor de Rio, exa-
minado nesta coletanea por Anlene
Gomes de Souza; o escritor paquis-
tanes, radicado nos Estados Unidos,
Zulfikar Ghose, autor da trilogia The
Incredible Brazilian, cujo primeiro
volume, The Native, analisado por
Antonio Eduardo de Oliveira, ex-
cede-se, segundo esse critico, em
imagens cliches e "estere6tipos ab-
surdos' para retratar o Brasil colo-
nial.

Tantas versoes e experi6ncias
diversas do Brasil nao deixam, no
entanto, de suscitar nos autores dos
doze ensaios desta coletanea algu-
mas quest6es em comum. Afinal,
estaria o/a estrangeiro/a em con-

diq6es de olhar o Brasil no que ele
tem de "brasileiro", ou na sua "bra-
silidade"? Seria ele/a capaz de olhar
o Brasil sem transforma-lo em sim-
ples funcao do seu desejo? A alteri-
dade 6 algo que nos 6 dado a ver, e a
representar? E, caso nao seja, o que
dizer da autoridade do estrangeiro
quando este se propoe a revelar "a
cara do Brasil"? Em seu ensaio
"Evolucao de uma dinamica relacio-
nal: a hermeneutica do pensar a cul-
tura brasileira a partir dos EUA",
Piers Armstrong discute a relagao
entre os estudos culturais brasileiros
realizados nas academias norte-ame-
ricanas e aqueles produzidos no Bra-
sil. Armstrong analisa particu-
larmente a propensao norte-ameri-
cana a estudar a realidade brasi-
leira menos como a manifestac,ao de
uma "cultura" que "em fungao de

condiqoes s6cio-econ8micas que se-
guem regras universais" (42). Essa
tend6ncia pode, no entanto, apresen-
tar certos "inconvenientes imperia-

listas" quando representaqao e auto-
definicao (neste caso, por um sujeito
brasileiro) se contradizem. Por
exemplo, interpretar certas tra-

diqoes populares como o "show de
mulatas" enquanto "explorag6o" e
"alienaqao manifesta da mulher de
cor" (47) se assemelha, segundo
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Armstrong, ao caso das "feministas
ocidentais negras na hora de dar
opiniao sobre a moralidade da cir-
cuncisao feminina praticada na Afri-
ca subsaarana muculmana" (47). Por
um lado, escreve Armstrong, "a pra-
tica 6 uma abominacao", mas por
outro, "criticar a cultura indigena de
fora 6 pecado intelectual, e nesta
6tica, o imperialista ja esta em po-
sicao moral inferior" (48).

Mas os estudos sobre a realidade
brasileira desenvolvidos no Brasil

nao poderiam igualmente envolver
riscos ou "inconvenientes imperialis-
tas", sobretudo quando entre "pes-
quisador" e "pesquisado" ha certas
contradio6es ou diferencas (sociais,
culturais, etc.) que criam um mutuo
estranhamento? De fato, como ar-
gumenta Karl Erik Schollhammer
em seu ensaio "Representaq6es do
ex6tico nos relatos de viagem", "nin-
gu6m se ve inteiramente igual aos
'mesmos', exceto quando os 'mesmos'
se definam num jogo de diferen-
ciacao continua como acontece na
radicalizacao multicultural contem-
poranea, na qual a identidade 6
sempre entendida como processo de
identificacao parcial por rata, cor,
genero, classe, opcao sexual, ori-
gem, gosto, tribo, time de futebol,
etc." (20). Preocupado em relativizar
a dist&ncia entre o olhar de fora e o

olhar de dentro, ou entre as imagens
estrangeiras do Brasil e aquelas
construidas pelos brasileiros,
Schollhammer nos lembra, por
exemplo, que a construcao do ex6tico
na literatura estrangeira, sobretudo
nas narrativas de viagem, gerou
"subsidios para os esforcos iniciais de
constru&ao e consolidacao de uma
identidade nacional" (27); alem
disso, a metafora modernista da an-
tropofagia cultural indica, segundo
Schollhammer, "a integracao cres-
cente do ex6tico como ponto de iden-
tificacao e nao como negatividade..."
(35).

A questao da autoridade do olhar
estrangeiro ganha um matiz dife-
rente quando o dono desse olhar e
em realidade uma mulher. Em "01-
hares femininos: viajantes estrangei-
ras no Brasil," Ana Lucia Almeida

Gazzola argumenta que para trans-
gredir a "disciplinarizaaio do espaco"
no s6culo XIX e conseguir entrar na
esfera publica por meio da viagem e
da escrita, muitas viajantes tiveram
que criar estrat6gias de "negociacao
de sua insercao nesse novo espaco"
(113)-estrategias que, em muitos
casos, envolviam uma certa "desau-
torizacao" dos seus relatos de via-
gem. Se para conferir autoridade
aos seus textos muitas viajantes
obedeceram a certas convencSes
pr6prias da narrativa de viagem (a
exotiza&ao do espaco, a inferiorizacao
da alteridade, etc.), o fato de fre-
qiientemente apresentarem esses
textos como diarios ou cartas

pessoais restringia, no entanto
mesma autoridade a um tipo de es-
crita vinculada a esfera domestica, e
cujo primeiro prop6sito era o de sim-
plesmente "agradar os amigos"
(117).

Esse impulso a desautorizacao,
ou restricao da autoridade, presente
em varios relatos de viagem femini-
nos atinge dimens6es mais tragicas
em narrativas como E s c a -

pade-relato contundente da escri-
tora Evelyn Scott sobre seus cinco
anos de desventura, alienaqao e mi-
seria vividos em diferentes regibes
do Brasil. Como escreve Beatriz Ja-

guaribe em "Fuga tropical: Evelyn
Scott e Cyril Kay-Scott no Brasil," na
narrativa de Evelyn Scott evidencia-
se "a tentativa de transmissao da

perda da identidade ... do esfacela-
mento do ser no estranhamento, na
dor fisica e na penuria da escassez
brasileira" (169). Poderiamos dizer
do auto-exilio de Evelyn Scott no
Brasil o que Przybycien escreveu
sobre os ultimos anos da longa tem-
porada de Bishop nesse pais: que a
infelicidade nao permitiu as duas
escritoras "enxergar a diferenca co-
mo pitoresca ou ex6tica". Ambas s6
conseguiram "senti-la como obsta-
culo" (216). Um outro ensaio desta
coletanea sobre a experi6ncia trans-
cultural feminina, "O Brasil da
agenda pan-cultural de Karen Tei
Yamashita", de Cristina Stevens,
discute igualmente a questao da au-
toridade. Nesse ensaio, Stevens
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analisa os dois romances da escritora
Yamashita, Through the Arc of the
Rainforest e Brazil Maru, que de
uma forma ou de outra retratam a
realidade "pan-cultural" brasileira a
partir da experiencia da diaspora
japonesa no pais. Em seus roman-
ces, Yamashita explora a experien-

cia do limite de assimilaqao da cul-
tura brasileira e, segundo Stevens,
uma das marcas discursivas mais
6bvias desse limite 6 o uso frequente
em ambos os livros de termos em
portugu6s, que indiciam os aspectos
intraduzfveis dessa cultura (ver,
nesse sentido, a dicussao de Maria
Jandyra Cunha sobre o bilinguismo
nos escritos estrangeiros sobre o
Brasil: "Vis6es de Brasil na alter-
mincia de c6digo de Updike, Dos
Passos e Uys").

Como livro que se propoe a dis-
cutir a problematica do imaginario e

da representaqao estrangeira do
Brasil a partir de diferentes perspec-
tivas te6ricas (literaria, linguistica,
antropol6gica, etc.) e por meio de
textos igualmente heterogeneos,
Quando tio Sam pegar no tamborim
logra nao somente revelar o carater
multidisciplinar do tema em questao
como tamb6m promover a narrativa
de autores menos conhecidos. Mas, a
meu ver, o m6rito desta coletanea
vai al6m. Ao se perguntar para que,
afinal, devemos ler os escritos es-
trangeiros sobre o Brasil, Regina
Przybicien chega a seguinte formu-
lacao: "uma das razoes 6 que esse
olhar tamb6m nos construiu ou nos
constr6i. A nossa identidade tamb6m
se molda na tensao entre o discurso
do outro sobre n6s e nossa resposta a
esse discurso, seja essa resposta de
assimilacao, rejeicao ou degluticao
antropofagica que resulte numa for-
ma hfbrida" (14). Em outras pala-
vras, dadas as condic6es hist6ricas
de forma,co da identidade brasileira,
podemos entdo dizer que no didlogo
entre americanos e brasileiros, nessa
tensao entre o discurso do mesmo e a
resposta do outro a esse discurso,
pode-se compreender melhor a cul-
tura tanto de quem representa como
a de quem 6 representado. Dificil
prever a musica de tio Sam quando
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ele pegar no tamborim. Uma coisa,
por6m, 6 certa: atrav6s de sua md-
sica os brasileiros (e em geral os es-
tudiosos da cultura brasileira) po-
derao entender melhor a sua pr6pria
cultura. Ao inv6s de simplesmente
imitar a muisica de tio Sam, ou, ao
contrdrio, de rejeita-la, os brasilei-
ros poderao tirar dessas notas es-
tranhas, estrangeiras um conheci-
mento maior de si mesmos.
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Lauro Zavala. Permanencia vo-
luntaria. El cine y su espectador.
2a ed. Xalapa, Veracruz: Univer-
sidad Veracruzana, 2000; 106 pp.

Lauro Zavala (selecci6n, intro-
ducci6n y notas). La palabra en
juego. Antologia del nuevo cuen-
to mexicano. Toluca, Mexico:
UAEM, 2000; 170 pp.

La importancia de los dos libros
de Lauro Zavala que a continuaci6n
se resefian reside tanto en lo que di-
cen como en el tamaino de los vacios
crfticos que, al decir, ponen de rele-
vancia. La publicaci6n de La palabra
en juego. Antologia del nuevo cuento
mexicano y de Permanencia volun-
taria. El cine y su espectador se en-
marca en un proyecto similar y en-
comiable, el de emprender una arti-
culaci6n mas sistematica de la lec-
tura de dos formas artisticas diferen-
tes y de creciente importancia en el
panorama cultural mexicano, el
cuento literario y el cine, cuya profu-
si6n editorial y aumento de la recau-
daci6n en taquilla respectivamente
corren parejas a la insuficiencia de
instrumentos crfticos para su lec-
tura. Insuficiencia que Lauro Zavala
quiere poner de relieve tanto en el
particular ambito del "nuevo cuento
mexicano" como en el area global de
influencia del cine.

En realidad, puede parecer exce-
sivo senialar que el trabajo recopila-
torio de la ultima cuentistica mexi-
cana que realiza Zavala se enmarca
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