
Revista Iberoamericana. Vol. LXIV, Nhrns. 182-183, Enero-Junio 1998; 97-106

LIMIARES CULTURAIS:
AS COMPLEXAS RELAcOES DO SUL/SUR

POR

TANJA FRANCO CARVALHAL

Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Nadie ignora que el Sur empieza del otro lado de Rivadavia.
(J. L. Borges)

A GEOGRAFIA DA PATRIA

Coro no conto de Borges, do qual foi extraidaaepigrafe acira, o Sul (el Sur), nas
literaturas argentina e brasileira, a realidade e metafora. Realidade geo-politica, que
acaba por reproduzir no Novo Continente uma oposio Norte/Sul, originalmente
europeia, corn a inflexao particular que ganha na segunda metade do sdculo XIX
quando ali o Sul, aler de aludir a uma oposicao entre riqueza e pobreza de regioes, liga-
se as no9Oes de latinidade, catolicismo, decadencia. No paradigma construido, esse Sul
opoe-se ao Norte anglo-saxao, ao protestantismo, ao progresso.' Corno metafora,
integra urn vasto campo mitico no ambito do qual tambern se situa a figura do gauicho
(el gaucho), ser rnarginalizado corn sua montania, a viver ern estado de barbarie numa
regiao de desento (la ilanura, o pampa).

0 Sul e, nesse contexto, espaco de violencia e de vazio, contrapondo-se ao Norte,
ao outro lado, lugar da civilizacdo e das cidades. Recupera-se, aqui, ser diivida a
oposicao firrnada por D. F. Sarrniento entre "civilizacao e barbairie".

Mas ainda no conto de Borges, o Sul nao a urna sirnples convencao. No recorte
da cidade, atravessar "Rivadavia", avenida que cinde Buenos Aires ern duas rnetades,
significa entrar en un mundo mas antiguo y mas firme. Corno lugar onde tudo a vasto
e despovoado, constituido de estancias, o Sul e o depositairio do passado e da rnern~ria
do pais ern seus prirnordios e ern seus elernentos rnais particulares.

E curioso observar que a parte Sul da cidade, preservava, para Borges, o encanto
do passado. Assirn o relata Ernir Rodriguez Monegal ern Borges ao recordar os
passeios corn o escritor pelas ruas de Buenos Aires nos anos 40:

' Veja-se sobre a questo, Rivas (459-467).
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98 TANIA FRANCO CARVALHAL

Mat chegavamos nos bairros sul de Buenos Aires, Borges tomava-se outro. Esses
bairros dao a impressao de que o tempo ali esta suspenso (ou davam esta impressao
nos anos 1946, 1947, 1948 que estou a evocar) como cenario de urnfume de Borges
(Rodriguez Monegal 119).

Assir, eles entravam em cafes, passavam por patios ou pragas, ouviarn tangos

antigos que os reretiam n poca de Juan Manuel de Rosas e de seus avos, reencontran-
do uma espdcie de Buenos Aires mitica. Portanto, o Sul esta ligado indissoluvelmente
a urn tempo anterior, primordial que o reveste de uma aura nostalgica.

NMo e outro o significado cor que a recriado, por exemplo, nos contos do escritor
brasileiro Joao Simoes Lopes Neto, reunidos em Contos Gauchescos (1912) e Lendas
do Sul (1913) onde o cenario e a campanha sul-rio-grandense e tudo se passa nos
prireiros tempos. Por isso, escreve no conto "No Manantial": "Estes campos erarn
reio ser dono, era uma parpa aberta, ser estrada ner divisa; apenas os trithos do
gado cruzando-se entre aguadas e querencias" (Simoes Lopes Neto 64). On em outro
desses textos, intitulado "0 Negrinho do Pastoreiro": "Naquele tempo os campos ainda
erar abertos, nao havia entre eles ner divisas nem cercas; somente nas volteadas se
apanhava a gadaria xucra e os veados e as avestruzes corriam sem empecithos ... "

(Simoes Lopes Neto 179).
Se o personager borgeano, ao atravessar a cidade e deta afastar-se, adentra a

geografia da patria, o de Simoes Lopes Neto cruza o Estado em caprichoso zigueza-
gue. Essas errAncias sao indicativas de ura busca, certarente a de urn tragado que se
quer preservar, de uma tigacao entre passado e presente, de ur desenho de patria
associado a vatores antes vigentes, da sensacao de liberdade que a amptidao evoca.
Observe-se, nesse sentido, como essa conotaao cornparece inclusive na representagao

que ganha o Sul nos dominios do popular. E o que se constata na can9ao "Vuelvo at
Sur", de Astor Piazzotta e Fernando Solanas (Argentina, 1988), na quat "volver at Sur"
significa reencontrar os vatores rnais simples e autenticos e ainda reconhecer-se corn
uma identidade propria:

Soy del sur
Como los aires del bandoneon

A procura do Sut, na can9Ao, coincide iguatmente corn a busca de qualidades
positivas existentes no passado:

Busco et Sur
El tiempo aberto y su despues

Quiero el Sur
Su buena gente, su dignidad
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Em todos esses textos, mesmo sendo o Sul ur espaco aberto, de horizonte largo,
seu alcance esti relacionado a ura travessia: em Borges, de ura avenida, nos derais,
de ur pais. Assir, chegar ao Sul a cruzar ura fronteira: seja a que divide a cidade
e, nos textos do autor sul-rio-grandense, corresponde a toda ura regiao que a divisa do
Brasil cor os paises do Prata. Contudo, trata-se sempre de ura fronteira fifgil,
facilrente transposta. 0 vizinho a serpre o que estt do outro lado ou "o da banda de
la", nura clara alusao a Banda Oriental. Desse rodo, coro fronteira transitavel, e
lugar privilegiado de contrabando entre regiOes contiguas que estabelecer entre si ur
comnrcio nao legalizado mas que funciona como se o fosse, cor base no entendirento
rhtuo de transito necessirio e no vaiver que se estabelece, desde serpre, entre os dois
lados. Nesta terra do Rio Grande sempre se contrabandeou, desde em antes da tomada
das Missaes, le-se em Sirnes Lopes Neto (89), nura constatacao sernralicia de ur
habito ji arraigado.

Teros, portanto, ao lado de ura concepcao do Sul coro o interior da patria, sua
parte menos modificada pela civiliza9ao e rais pr6xira as suas origens, tarber o Sul
coro ura vasta regiao fronteirica na qual se di o intercarbio econorico, linglistico
e cultural que facilita os contatos e faz ressaltar, no conjunto, serelhancas e diferencas.
E, pois, no contexto que estaros exarinando, ura sub-regiao cor dois lados (ou duas
faces do resro lado) -Sul e Sur- sendo sirultanearente realidade geogrufica, que
favorece a convivencia, o intercarnbio e as trocas e nettfora literiria, que preserva o
passado e alirenta a iraginacao.

0 CONE SUL/ EL CONO SUR

Os textos literurios nos auxiliar a sintetizar ura situagao que e historicarente

conhecida ernbora hoje assurna outra consistencia pela construcao de urn bloco politico
e econornicarnente solidario designado Mercosul. A criacao desse "mercado cornurn",
constituido corn a finalidade de fortalecer as economnias dessa sub-regiao, pelo
estabelecirnento de urn sisterna interno de consurno que assegure a produrao, nos
encarninha at reflexao sobre as rela9oes culturais que, na seqincia das existentes,
cornecar a se delinear corno necessurias e mesmo desejaiveis.

A reuniao em urn resrno conjunto de Brasil, Uruguai, Argentina, Paraguai e, mais
recenternente, o Chile nos propOe certarnente indaga9oes sobre as culturas postas lado
a lado no tipismo de suas diferencas intra-regionais e no tipismo de suas sernelhancas
dentro do conjunto sul-arnericano rnais amplo. Alern disso, indaga-se de que natureza
sao as fronteiras que determinarn o recorte do conjunto ou, ainda, que funcao podern
ter a literatura e as dernais formas de expressAo cultural nurna construcao cujos
fundarnentos sao substancialmente de ordern politica e econornica.

Corno observacao prelirninar, sabe-se que os processos internacionais de
globalizacao econornica e cultural estao nas raizes da criacao desse bloco nao tendo ele
sido gerado, por exemplo, por reflexoes que propunharnurna nova cartografia dos
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paises vizinhos, como a de Angel Rama em Transculturacion Narrativa en America
Latina. Cor base em dados fundamentalmente culturais sobre a America Latina, Rama
alertava que, sob uma unidade exterior e aparente, "real en cuanto proyecto, real en
cuanto a bases de sustentaci6n, se despliega una interior diversidad que es la definicion
mas precisa del continente". Nesse conjunto, creditava a diversidade a existencia de
regioes culturais claramente delineadas e que fugiriam ao desenho da cartografia
oficial, estabelecida sob argumentos politicos e mesmo geogrficos. Por isso dira:

Estas regiones pueden encabalgar asimismo diversos paises contiguos o recortar
dentro de ellos areas con rasgos comunes, estabeleciendo asi un mapa latinoamericano
cuyas fronteras no se ajustan a las de los paises independentientes. Este segundo
mapa latinoamericano es mas verdadero que el oficial cuyas fronteras fueron, en el
mejor de los casos determinadas por las viejas divisiones administrativas de la
Colonia y, en una cantidad no menor, por los azares de la vida politica, nacional o
internacional (Rama 58).

Segundo Rama, ao considerarmos a perspectiva de regioes, neste "segundo mapa
el estado Rio Grande do Sul, brasileflo, muestra vinculos mayores con el Uruguay o la
region pampeana argentina que con Mato Grosso o el nordeste de su propio pais; la zona
occidental andina de Venezuela se emparenta con Ia similar colombiana y mucho mas
que con la regi6n central antillana" (Rama 58).

Restabelecer, portanto, a cartografia latino-americana cor base em relacoes de
proximidade e de diferencas, corresponde a alterar o angulo contrastivo que, de habito,
volta-se para o exterior do continente cor vistas a diferencia9ao cor as culturas
externas para tracar a suposta "unidade". A nova perspectiva contempla "uma
diferencia9Ao intema", como diz o critico, "mediante un correlativo sistema de
oposiciones que se funda principalmente en los criterios de la antropologia cultural,
aunque cuenta con el refuerzo de la historia y de la ma's reciente economia" (Rama 60).

Assim, embora o movel da constru9ao do conjunto nao tenha sido as rela9oes
culturais que existem entre os paises da regiao, reflexOes como a do critico uruguaio
alertam para que se reponha essa dimensao na anAlise do conjunto.

A utilidade e a importancia das considera9Oes de natureza cultural ressaltam na
medida em que se leva em conta os riscos de "padroniza9ao", de "homogeneiza9ao"
ou de "seria9Ao" que processos dessa natureza trazem em si mesmos. De urn lado, as
equivalencias e os paralelismos que se estabelecem, corn vistas a facilitar a circulacao
de mercadorias, podem conduzir a uma certa padroniza9Ao entre elas; de outro, a
natureza contingente e circunstancial da cria9Ao do conjunto pode neutralizar o que, ao
longo dos tempos, tern sido marca de urn percurso de afirma9ao dos paises do
continente: busca de identidade e de legitima9Ao de suas peculiaridades.

Nao obstante, se os desafios de uniformiza9ao existem, gerados pela uniao que
embasa a pro"pria construcao do conjunto, nao se pode desprezar os dados que temos
sobre as possibilidades de coexistencia de diversidades em urna totalidade circunstan-

100



LIMIARES CULTURAIS: AS COMPLEXAS RELACOES DO SUL/SUR10

cialmente construida. Sabe-se, hoje, que a simples oposicao antagonica de elementos
distintos nao subsiste para evitar a dissolucao das partes no todo mas que a possivel
buscar a complementaridade de fun96es entre o que a diferente, nao em sentido utopico
ou artificial, mas no entendimento de que cada particularidade pode encontrar o seu
lugar em uma totalidade, sem nela desaparecer. Ha, a certo, ur remodelamento das
rela9oes antes determinantemente opositivas, pois os interesses comuns, quando
contingentes e contextualizados, acabam por regular as rela9oes das diferenras entre
si.2

Estariamos, assim, perto da concepcao que Carlos Fuentes designou em Valiente
mundo nuevo, como preservaaiio da diversidade na unidade, pois, no campo das
analogias, que asseguram e mesmo justificam a organizacao do conjunto, o que nele
interessa ainda acentuar sao as suas diferencas.

PROxIMOS MAS DIFERENTES

Lo original de cualquier cultura es su misma originalidad, la
imposibilidadde reducirla a otra, pormcsfundamentos comunes

que compartan.
Angel Rama

Cor uma hist6ria paralela, maigrado as peculiaridades que caracterizaram os
respectivos processos de coloniza9ao portuguesa e hispanica, os paises integrantes do
Cone Sul (geograficamente, Argentina, Uruguai e Chile e, no Mercosul acrescidos de
Brasil e Paraguai) manifestam a existencia de tracos que os aparentam embora nao
sejam suficientes para os igualar.

E sabido que o povoamento dessas regioes, alem de tardio, foi majoritariamente
de europeus que nelas encontraram condi9Oes climAticas favorAveis ao desenvolvi-
mento de culturas agricolas similares as de seus paises de origem. Distinguindo-se de
algumas regioes da America Latina (notadamente Mexico e Peru) pela pouca riqueza
de minerios e por uma povoacao indigena menos sedentaria e menos desenvolvida
culturalmente, os paises dessa sub-regiao tam, entre outros elementos, como a voca9ao
a pecuAria e a agricultura, certas paisagens comuns.

Essas paisagens sao marcadas pela aparenca desertica, pela amplidao: o pampa
(do Sul do Brasil, da Argentina e do Uruguai), a Patagonia, o deserto de Atacama. Os
tracos que as associam -grandiosidade da natureza contraposta a pequenez do

homem, aridez, vazio e silencio- se reproduzem por vezes em outras regioes dos
respectivos paises, corn variantes, como no sertao brasileiro, na selva amazonica ou na
regiao andina.

A paisagem e, nesse caso, uma referencia simbolica que aliada a ideia de grandes
dimensOes alude a nocao de isolamento e, por extensAo, de desterro cultural.3
2 Veja-se Laclau, Emancipacion y cferencia.
3Veja-se Carvalhal (9 -16).
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Vista assir, perrite apontar para ura serie de elerentos coruns, surgidos de
uma historia corpartilhada e da situacao de vizinhanca que estabelece zonas de contato
atraves das quais rnigrar fatores culturais de ur lado para outro em processo de
contagio e assirilacao. Contudo, mesmo que se possa tecer ur amplo quadro de
analogias, cor base em dados geograficos, ern hAbitos e costures intercarbiados, er
caracteristicas etnicas, er sirilar formacao cultural pelo recurso a identicas fontes
europeias, que originarar procedirentos literarios sereihantes nos contexto er
estudo, ou o exercicio comum de ur certo iraginario popular afi, serpre havers a
impossibilidade de reducao de ura cultura a outra, pois o que ocorre a ura
transculturaCaio, no sentido rais criativo do termo, tal coro o delineou o cubano
Fernando Ortiz (Rara 33 et seq.), acrescido de "seletividade e inventividade", coro
o corpletou o pr6prio Rara. A seletividade nas incorpora es a recurso que deterrina
todo o processo de intercarnbio nas relacOes culturais, caracterizando as culturas er
contato coro atuantes e dinAricas, capazes nao s6 de selecionar ras de incorporar
criativarente o que lhes interessa.

Por outro lado, as diferencas de condi9oes de producao cultural nos paises que
constituem o conjunto a que irao explicar o surgirento de ur escritor universal coro
Machado de Assis, no Brasil acanhado do sdculo XIX, e de urncosropolita coro
Borges, na Argentina nacionalista do seculo seguinte.4 Do resro rodo, atraves das
anlises das condi96es de difusao e de recep9ao, da constituigo de centros culturais em
cada pais, da circulacao externa e interna das respectivas literaturas, ha de se tentar
esclarecer por que Borges a ur escritor universalrente conhecido enquanto Machado
de Assis e pouco difundido na Europa, nos Estados Unidos e resro na America Latina.
Esses dados servirao certarente de indicadores para que se entendar as rela9oes
culturais entre os paises que hoje se encontrar associados nura totalidade construida.

LIMIARuES CULTURAIs : TRAVESSIA LITERARIA

Pero nadie puede ser como el otro, dejando de ser lo que el es
(A. Zurn Felde).

A mu/her de Andre Vicente gostava de me dar confianga porque
no tenia hi/os.

(Sergio Faraco)

Se os processos de globalizacao e de rnundializacao cultural se reproduzern na
constituicao de blocos de integracao regional, se os lirniares de toda a natureza
(teoricos, teorico-criticos, institucionais, culturais, discursivos, literarios) se diluern, as
fronteiras, antes dernarcadas, adquirern agora urna identidade amnbigua: perdern o

4Urna perspectiva importante dessa questao foi tratada por Antonio Canido ern Formagdo da
literatura brasileira, vol. II, cap. 3, 117-8, e retornada por Davi Arrigucci Jr. em "Da Farna e da
infarnia", 198.
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estatuto de serem o limite da diferenca (de moeda, de nacionalidades, de condutas, de
costumes e normas) em favor da livre circulacao e do transito (comercial, de forca de
trabaiho, de habitos culturais). Nesse contexto, como viver a experiencia do outro sem
perder a si mesmo?

Esta indagacao central nas rela9oes que regem as trocas e os intercambios culturais
do Cone Sul pode ser respondida pela frase do critico uruguaio, Alberto Zum Felde,
antes reproduzida, na medida em que ressalta que para viver a experiencia do outro e
necess5rio preservar aquilo que a cada um a pr6prio. Isso significa dizer que os
limiares, mesmo quando aparenterente neutralizados, sempre existirao, poiso contato
permanente, que facilita o conhecimento, nao elimina as peculiaridades de cada
cultura. Ao contrario, em todo processo de transculturacao a abertura para culturas
alheias nao provoca necessariamente a perda do que a cada ur pertence mas o
aproveitamento seletivo conduz a uma apropriacao que pode ser altamente criativa.
Isso porque a assimilacao sempre se efetuari com base no existente, que dimensiona
e orienta o processo de apropriacao. Sao esses procedimentos interculturais que irao
caracterizar as zonas fronteiricas coro esparos hibridos, onde se mesciam linguas e
habitos culturais, favorecendo a integracao.

No conjunto do Mercosul, que renihe paises de fala hispanica e o Brasil, portanto,
falar o espanhol nao significa deixar de expressar-se em portugues (e vice-versa) mas
e certo que a aprendizager da lingua do outro facilita o acesso e o melhor entendimento
da cultura vizinha. Por isso o ensino das respectivas linguas se ter fortalecido nos
diversos paises, ja que a boa comunicacao linguistica facilita os contatos e promove o
congracamento.

Coi efeito, a mescla linguistica a uma marca das zonas fronteiricas onde
vocabulos, expressoes e mesmo estruturas frasais migram a1em fronteiras ganhando
difusao "no outro lado".

A literatura, portanto, registra o processo de hibridizacao ao recriar situa9oes
concretas da realidade de fronteira. E o que ocorre exemplarmente no conto "Traves-
sia", incluido no livro Noite de matar urn homern (1986), do escritor sul rio-grandense
Sergio Faraco. Ao narrar a passagem de um contrabando entre Argentina e Brasil numa
travessia de rio, Faraco utiliza a perspectiva de um narrador-menino. E sob a sua 6tica
que a situacao e os acontecimentos dela decorrentes sao expostos ao leitor. Assim, ao
representar uma personagern feminina no conto, "dona Zaira" (a muiher de Andre
Vicente, o dono do rancho onde os contrabandistas aguardavam a hora propicia para
a travessia do rio), o jovem narrador diz que ela sempre tinha para com ele algurna
atencao especial e isso porque "no tenia hijos" . Na frase integralmente transcrita em
epigrafe pode-se verificar a altemnancia natural, sem transicao demarcada, das duas
linguas em contato na fronteira do Sul do pai's-portugues e espanhol- reproduzindo
uma experiencia real de mescla linguistica. Tal recurso serve tambem para configurar,
de imediato, a origem hispanica da personagem e dizer-nos que ela, embora vivesse "do
lado de ca", pertencia originalmente "ao lado de la". A coexistencia das duas linguas
na mesma frase e, portanto, estrategia narrativa para recriar diante do leitor uma figura
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e caracteriza-la. Se indica sua origer pela reproduAo de urn fragmento de fala, alude
tambdm a ura uniao comum em zona de fronteira: a dos pares formados por parceiros
de dois lados. Desse modo, esta a apontar, ainda, para a mescia das origens,
aproxiradas por cumplicidades e parcerias.

De certa raneira, a narrativa de Sergio Faraco concretiza o que o critico uruguaio
Zur Felde observou, pois ao fazer o uso simultaneo e complerentar das duas linguas
o narrador comprova que apropriar-se da fala do outro, significatoma-lo presente, e que
esta lingua hibrida expressa o acresciro e nao a redu9ao ou perda de seu proprio
instrurento de expressao. Quer dizer, o recurso literario-discursivo tern no conto ura
dupla fun9Ao: logra a sintese na representarao da personager que nos a dada de urnso
golpe e recria, linguisticarente, a realidade de fronteira onde os intercambios culturais
sao freqientes e os liriares mais neutralizados.

E curioso observar que na tradu9ao do conto, incluido er Noche de matar un
hombre (1988), o recurso se dilui, pois a frase a dada integralrente er espanhol: "A
la mujer de Andres Vicente le gustaba darme confianza porque no tenia hijos" (33).
Percebe-se, entAo, que para manter o efeito logrado na lingua original haveria de
deslocar a personager de lado, isto e, coloca-la "na outra banda", falando portugues.
Esse pequeno artificio possibilitaria preservar o recurso, assegurando no processo de
tradu9ao (trans)criativa os efeitos de representa9Ao que o texto original lograva.

Tal questao nos diz da importancia do exercicio interpretativo precedendo a
traducio para que ela recrie, na lingua de chegada, o texto prireiro er seus procedi-
mentos essenciais.

Os contos de Sergio Faraco, rajoritariarente situados no Sul do Brasil, recriar
valores eternos (coro corager e lealdade) que se expressarnatravds de personagens
sirples e an6niros. No mesmo "Travessia", ressalta a dignidade cor que o to
contrabandista se desfaz do contrabando para fugir a guarda da fronteira. Ernmuitos
textos, o silencio de certas personagens, em geral laconicas ern suas rnanifesta9oes, diz
rnais do que falas longas e tagarelas. Depois de SirnOes Lopes Neto a certarnente Sergio
Faraco quern meihor traduz no conto as peculiaridades da regiao Sul do Brasil,
inserindo na ficcao brasileira, sern particularidades dialetais, a expressao de urn modo
de ser e de enfrentar as situa96es que identificarn e distinguern o Sul/Sur. Isso porque,
em sua obra pode-se analisar de varias maneiras os processos das relaoes interculturais
corn os paises do Prata, em particular nas vizinhancas corn o Uruguai e a Argentina, seja
na produ9ao contistica ou nas inhrneras tradu9oes que realiza.5 Em sua obra percebe-
se corn clareza que a literatura trabalha nos lirnites, nas rnargens (nos lirnites dos
generos, nas rnargens dos textos e das culturas, no espaco intervalar onde se concretiza
o irnaginario das zonas de contato que facilitarn o processo permanente de intera9Ao de
elernentos vArios).

5 Entre as obras de Sergio Faraco a essencial ler, corn essa perspectiva, Hombre, Manilha de
espadas, Contos completos e Mario Arregui & Sergio Faraco: correspondencia.
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Percebe-se, entao, que Os procedirentos literfrios empregados por autores que
fixar a vida nas fronteiras sao de exame indispenstvel para o entendirento das
conforma9Oes culturais supra-nacionais, de derarca9oes diluidas pelo hibridisro.
Fica claro que a literatura verdadeirarente rompe barreiras, cruza fronteiras
nacionais e discursivas- e concretiza as rela9oes interculturais.6

Esse atuar "entre", na exploracao de lirites, esse investigar a ultrapassagern e a
diluicao de fronteiras na constituicao de conjuntos supra-nacionais a central aos
estudos de literatura corparada, que se ocuparn preferencialmente corn a analise
constrastiva dos procedirentos caracterizadores da construcao das literaturas nacio-
nais bern coro contribuer para o conhecirento dos rodos corno elas interagernna
constituicao de conjuntos regionais e coro se integrarn a literatura universal. Duplo
movimento que atenta para a apropriacao criativa do alheio, a afirracao do proprio e
sua insercao no geral.

Assirn entendido, o comparatismo contrastivo, que tern sido essencial para o
estudo das literaturas latino-arnericanas, contribui decisivarnente para a analise das

corplexas rela9Oes dos liriares culturais e para o entendirento das questoes relativas
ao Sul/Sur.
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