
··INDIO .E ·LETRAS· NO .BRASIL·

Anna Maria Viegas

A· presence do Indio na hist6ria da clvllizacao e da -cultura
brasilelras 'sa' manifesta pelo ·'menos de duas manelras distintas:
1) 0 Indio como assunto de documentos hlstorlcos :e parte 'inte~

grante de relat6rios e lnventarlos das descobertas portuguesas no
Brasil; 2) 0 indio como motive d~e·· in~pi'r~'~ab:-' Itt~rc\ria: "e ~rtf~tica.

Mas, em geral, quando se trata da questao indigena, pouca alusao,
e as vezes nenhuma, se faz ao primeiro item. Assim se explicam
certas contradlcoes flagrantes, embora sutis, ate em bons autores
que se ocupam do assunto. Por exemplo, 0 adrnitir-se Caminha,
Anchieta, N6brega e outras como «escritores brasileiras», ao mesmo
tempo que se nega a existencia do indigenismo nas letras do Bra
sil. E par af seguimos.

o problema, pensamos, e questao de born sensa e de pers
pectiva. Perguntariamas: para se pertencer a literatura de urn
povo bastaria escrever sobre seus valores na sua propria lingua?
quais os limites das questoes indianismo e indigenismo? algum
crlterlo a seguir na classlflcacao das Ienornenos, ap6s a estabele
cimento de tais limites?

Urn primeiro passe essencial ao nassa estudo seria exata
mente este: 0 de bern definir a criteria de abordagem das duas
correntes, ap6s a estabelecimenta dos limltes de sua lnfluencla
verdadeira. Consideradas como tendencies caracteristicas na in
terpretacao de urn fenomen.o antrapal6gica e hist6rica-sacial, nao
paderiam llmitar-se, pelo menos par hip6tese, ao pure terreno da
crlacao , Prograrnaticas literarias e artisticas se tornariam ai pos-
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siveis, a partir do momenta em que duas orientacoes se erigissem
como mentalidades, dentro de urn contexto cultural preciso. Mas
outras prograrnatlcas (de natureza econornica, financeira, religiosa,
polltlca, administrativa etc.) seriam igualmente viaveis dentro das
linhas de conduta que de tais mentalidades se nutrissem . Em'
consequsncla, arnpllficar-se-larn evidentemente as Iirnites de urna
pesquisa que se pretendesse urn pouco menos fluida nesse sen
tido. Verdade. e que desde as primeiros instantes de sxlstencia
concreta do Brasil - instantes de que temos notlcla, bem enten
dido - elementos definidores de orlentacoes caracteristicas .se
manlfestarao a respeito do tratarnento do nosso indigena.

Nestes primeiros instantes da vida colonial brasileira sao duas
as perspectivas. em que a fenorneno se apresenta: a' perspectiva
do pr6prio indio, que (nao fosse a aparicao do portuguss) prosse
guiria sua existencla dentro de. certa ordem atraves da qual se
rnanifestava; e a perspectiva daqueles que 0 descobriram.

Ainda aquern daquilo que se chama civllizacao, e apenas a
urna espscle de folclore indigena que no primeiro caso podemos

aludir. Ritos, crencas, costumes, principios, condlcoes e meios de
vida, lingua, tudo isso nos interessaria como objeto de estudo e
pesquisa. Mas, se atraves de tais elementos urn grupo social se
constitui e se identifica, nao poderemos dizer par outro lado que
em tais manlfestacoes espontaneas ele pr6prio se busque uma de

finicao objetiva. E 0 caso do indigena brasileiro. Cria-se, projeta-ss,

nao se mira. 56 para 0 outro, 0 observador novo, transformer-se-a

em assunto ou em naticia. Esse outro, evidentemente, se nao e
o nosso elemento natural e a ele nao se assimila, tarnbem nao
sera elemento aut6ctone, nem de mentalidade nem de origem.
E 0 curioso, e a aventureiro, a explorador, a colona e ate a cien

tlsta, mas sempre a estrangeiro, a visita. Qualquer producao que
dai advenha, ainda que seja expressa em nheengatu ou tupi (cf.
cateretss cat6licos de Anchieta), serao producoes alienigenas.

Resta-nos entao examinar a questao Indigene j~ de outra
.perspectlva ..Isto e: a perspectiva daqueles que a descobrirarn, a
colonizador portugues, dificil de definlr •
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Via de regra, sao todos mais ou menos unanirnes em adrnltir
o verdadeiro pasmo do descobridor em face do nosso indio.
Poligamo par natureza, como observa Afranlo Coutlnho.! apre
ciou mais depressa a india, no feminino, «com suas vergonhas
tao cerradinhas» e demais encantos, na expressao de Pero Vaz
de Carninha.> A rnesma atitude assumiria mais tarde em relacao
ao elemento negro de lmportacao e seus descendentes, mas sempre
no feminino, 0 que alias nos valeu a mulata, «maier crlacao do
genio portugues», segundo 0 folclore de nossos dias. Tal obser
vacao pode parecer secundaria a primeira vista, mas tern constl
tuido urn dos argumentos mais importantes para soclologos e
histori6grafos da vida colonial no Brasil. Alimentou, par exemplo,
e em particular para Gilberta Freire, toda uma psicologia social
do brasileiro, construida a partir de dados desse tipo, identi
ficando a capacidade de «rnisclgenacao» do portuguss, povo ou
«raca» de onde em ultima lnstancla provemos. No que se refere
a essa pretensa miscibilidade lusa, ocioso aqui discutir tal perspec
tiva ja antropologicamente ultrapassada. No terreno da hlstorla
e da historiografia, voltamos ao objeto da nossa enquete: indio
escravizado (elemento mascullno), utilizado (elemento feminino),
e nao consta que a miscibilidade portuguesa chegasse a consti
tuir familia com a espetaculo India. Esse espetaculo eraartigo
de consumo ate nas expressoes elogiosas que a ele se dirigiam. 
Que dizer? Atitude indianista QU indigenista ate aqui?

Um pouco mais tarde, quando a portuguss ja se integra,
por assim dizer, a uma vida mais brasileira no seu dia a dla, os
documentos que dai nos restam revelam antes de mais nada urn
grande conflito. 0 elemento religioso, principalmente [esulta, apa
rece ao lado do elemento politico-administrativo, representado
tarnbem pelos bispos. Melhor seria portanto dizer: elemento
rnisslonario e elemento politico-administrativo. £ quando pela
primelra vez 0 elemento indio se propos como problema em nossa

1. Afrlnio COUTINHO, A IIteratura no Brasil, vol. I, tome 2, Editorial
Sui Americana SIA, Rio, 1955, p. 663.

2. Pero VAZ de CAMINHA, Carta (in Jaime Oortesao, As origens do
Brasil, p. 149), citada por A. CQUTINHO, idem, p. 663.
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vida cultural. Nao e 0 espetaculo sensual, nao e material de con
sumo da empresa colonialista; e uma questao econOmica e social
a ser resolvida.

Nesse impasse da historia luso-brasileira, 0 indio se trans
forma em assunto, notlcia, objeto de pesquisa. Duas mentalidades
entram em cheque, do lade portuguss sempre, em consonancia
com duas concepcoes distintas de colonizacao do pais. Teremos
entao: de urn lado, principios renascentistas, executados na maioria
das vezes atravss da autoridade administrativa episcopal, e que
interpretarn 0 esforco da colonizacao (catequese inclusive) em
dependencla do trabalho de conquista (imposicao na America de
urn cliche de civilizacao europeia pre-elaborado): de outro, na
pessoa do mlsslonario jesuita, principios ja arnplamente infor
mados pelos ideais contra-reformistas e que se traduzem princi
palmente na tentativa de cristlanlzacao do pais, acima de qualquer
interesse e qualquer exigencia alheios as crencas que assumiam.

Neste momento cornecarn realmente algumas manifestacoes
culturais, nao indigenas, mas concebidas a partir de elementos
fornecidos pelo seu folclore. Sao os autos, poemas, oracoes etc.,
de estilo barroco-lesultico, adaptados aos costumes e habltos
das nossas tribos e realizados via de regra na propria lingua tupi.
Mas, ainda aqui, nao pademos falar de verdadeira assirnilacao
da Igreja pelos rltos amerindios, nem tampouco de fenOmeno de
aculturacao da perspectiva oposta . Nem um nem outro lado capl
tulava diante das novas perspectivas que reciprocamente se ote
reciam: 0 lade [esutta, contente com uma certa atividade de
despaganlzacao do gentio atraves da adminlstracao dos sacra
mentas e execucao de certas pratlcas religiosas, considerava aci
dental qualquer outro elemento que par al tarnbem se enveredasse;
o lada indio, par sua vez, venda fantasiadas as pratlcas religiosas
cristas naquilo de que sua propria mentalidade se nutria, longe
estava de penetrar os designios evangelizantes dos ritos novos
que executavam.

Evidentemente, se pensamos no influxa da graca divina,
colocando-nos de perspectiva teologica, alguma mudanca radical
la deve ter-se operado, pelo menos da perspectiva do jesuita e a
partir da presence do jesuita em nossa sociedade. So que tal
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tipo de transtorrnacao nem sempre deixa traces concretes a serem
revistos par interpretacao outra de natureza extra-teologica . Obser
vemos, alias, que foi justamente neste ponto que conflitos sociais
mais serios. motivados pelos indios, se iniciaram entre bispos
(posicao polltico-admlnistrativa) e jesuitas (poslcao rnlsslonarla).

Era 0 esforco de conquista lusa do Brasil «lnclvillzado»:

Documentando esse episodio, permitimo-nos transcrever longa
mente Buarque de Holanda, no seu capitulo A Igreja no Brasil
colonial:3

«Confundindo, e ate identificando, a religiao com a cultura,
querla 0 bispo que se exigisse dos indios, antes de serem admi
tidos ao batismo, a capitulacao diante da civilizacao ocidental.
Escandalizou-se, assim, com 0 fato de tolerarem os rnlsslonarlos
a nudez dos selvagens, mesmo em reunioes religlosas, quando,
observa Nobrega, nao haveria no pais inteiro tazenda que chegasse
para todos. Mais ainda,' por aceitarem nas procissoes e ceri
manias nao Iiturglcas, cantos e dances selvagens. Escandalizou-se
ainda mais com 0 fato de permitlrem os jesuitas que as suas
visitas nas aldeias indigenas fossem feitas, com cruz alcada, mas
cantando os meninos e tocando a moda dos indios 'com seus
mesmos cantares, mudadas as palavras em louvor de Deus'.
Os indios 'folgavarn muito e vinham ao nosso tanger e cantar e
bailar', dizia N6brega. Impugnou asperamente a catequese atraves
das criancas, mortificando ao extremo 0 Padre Nobrega, que tinha
posto nisso todas as suas esperancas . Repreendeu, ate certo ponto,
os inacianos por admitirem a conflssao por meio de lnterpretes
(e canonicamente aduziu bons argumentos), mas baseado no
pressuposto de que deveriam os indios faze-to em portuguss,
'porque enquanto nao falarem, nao deixam de ser gentios nos
costumes'. Sem levar em conta a assirnilacao pela Igreja de
tantos ritos pagaos, dando-Ihes um senti do sublime, opos-se tenaz
mente a qualquer concessao nos habitos puramente europeus do
tempo. Profundamente racista, ao que pareee, nao concebia a
sua mlssao apostollca senao perante os europeus imigrados e

3. S6rgio BUARQUE de HOLANDA, Hist6ria Geral da Civiliza~io Brasi
leira, tomo I, vol. 2, Dlfusao Europela do Livro, Sao Paulo, pp .."58-59.
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nunca perante os selvagens. Segundo Nobrega, 'nao se tinha par
seu bispo, e eles Ihe pareciam incapazes de toda doutrina, par
sua bruteza e bestialidade, nem as tinha por ovelhas de seu curral,
nem que Cristo Nasso Senhor se dignasse de as ter por tais'.
Nem sequer as rnissoes volantes nas aldeias permitiu fossem mar
tidas, 'pols nao gostava de capelas e casas de meninos entre os
indios' .»

Aqui, Buarque de Holanda se refere especialmente a Dorn
Pedro Fernandes Sardinha, alias «martirizado» pelos indios durante
a sua rnlssao no Brasil colonial, e tarnbem em constantes conflitos
com 0 governador geral Duarte da Costa, mentalidade urn pouco
mais arejada. Quanto a Nobrega, viu-se obrigado a retirar-se da
Bahia, instalando-se em Sao Vicente. Apos a morte tragica de
Sardinha, entretanto, apesar de grande esperanca e tirania menor,
as jesuitas na realidade jamais conseguiram desenvolver livremente
sua acao mlssionarla .

Examinando as duas mentalidades, nao conseguimos consi
dera-las como opostas. Sim, mentalidades pura e simplesmente
adversarlas, servindo ambas a interesses de grupos mais ou menos
fechados e em choque. Alern do mais, nao devemos esquecer a
perspectiva do indio. Esse indio, nem num nem noutro campo de
batalha, era vista atraves de seus proprios olhos. - Algum de nos
jil teria sido vista assim? Mas, em suma, era jamais ele proprio,
jamais constituido de seus valores hurnanos e sociais. Quer em

dependsncla dos interesses da colonia administrativa, quer em
dependencia dos interesses da colonia missionaria, sua significacao
so existia em razao direta a significacao outra do rebanho a que
se integrasse. Se, de um lade, so deixaria de ser «gentle» a
partir do momenta em que adotasse urn instrumento X de expressao
(no caso, a lingua portuguesa e os costumes europeus ocidentais),
do outro, tarnbern a mentalidade colonizadora nao se alterava.
Pois era em funcao do batismo e da acomodacao de seus rituais
aos rituais catclicos que a indlgena passaria a existir como perso
nagem no palco missionario . A psicologia das conclllacoes e a
politica das concessoes mutuas dos inacianos, nao deixava de
ser uma especie de «psicologia do nos», altamente informada pela
mentalidade ocidental. Como ho]e, 0 exemplar humane realizado
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nao se encontrara, evidentemente, no eu sou eu do pslcologo.s
mas no eu sou nos da mentalidade centralizada em si pr6pria.
E esse n6s (que se traduzlra par urn «portugues», par exemplo,
au «brasileiro», «protestante», «indio», profissional qualquer ou
«doutor») dependera, eclaro, de uma suposta hierarquia de valores,
sempre extrinsecos a persanalidade do individuo que se constr6i
e submissas aos interesses da casta dentro da qual ele ira funcionar.

Nao a, portanto, de se espantar que os jesuitas chegassem
a- admitir mais tarde, e como legitima, a escravizacao dos sel
vagens. Ecas de defesa dos indios encontraremos na literatura

·de Vieira, no que se refere ao generlco do problema. Na pratlca,
Vieira tarnbem praticara a politica da conciliacao em relacao aos
nossos selvagens, pregando como unica verdadeira libertacao, nao
ados corpos que perecem, mas a da alma para a eterna felicidade.
Ate 0 movimento das entradas - sob 0 controle direto da Igreja
e supervlsao do Estado - tera sua [ustlficacao na palavra do
pregador. 0 indigena caira na armadilha do colono. Mas: vera
salva sua alma, batizado pelo mlssionario e tendo garantido seu
direito a algumas pratlcas religiosas indispensavels , 0 mesmo aeon
tecera ao negro. Transforma-se esta escravidao num dos lnstru
mentos providenciais da atividade mlssionaria , 56 que, se as pra
ticas religiosas comecassern a interferir no trabalho cotidiano do
escravo, a ponto de - aos olhos do colono - rnodificar seu
rendimento, poderiam ser suprimidas pela autoridade adrninis
trativa e dispensadas pelo religioso. Essa religiosidade era a do
bispado. E aqui 0 misslonarlo se sentiu lesado em seus direitos
fundamentais:

«Quem haviade crer que em uma Colonia chamada de portu
gueses se visse a Igreja sem obediencla, as Censuras sem temor,
o Sacerd6cio sem respeito, e as pessoas, e lugares sagrados sem
imunidade?» 5

4. Cf. Master ECKHART, Fragmentos, em epigrafe ao cap. III, Natu
reza e car6ter do homem, em Analise do Homem de Erich FROMM, Zahar
Editores, Rio, 1960, pp. 33 e S5. 0 tema e discutido tarnbern em Arte
de Amar, Editora Itatiaia.

5. Antonio VIEIRA, Sermao da Epifania (1662), in Sermoes Com
pletos, Aguilar, 1959.
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Alem disso, de que maneira dar conta a Deus das almas que
Ihe -haviarn sido confiadas? Como escapar ao castigo eterno aos
olhos do juiz divino lrnplacavel? 6

Vieira ainda, ate nas suas conviccoes estlllstlco-llterarias, del
xaria transparecer a mentalidade lusa castista, quando se trata
tambern do gentio a catequizar. Na sua hierarquia lingulstica, \que
teria como ponto de reterencia a escala de valores do pecado,
lnclula-se a programa de alfabetlzacao do selvagem. Gentio, sua
linguagem (como instrumento de auto-expressao e lnterpretacao
do cosmos) estaria excluida dos quadros do tronco original da
linguagem revelada. 7 A altabetizacao, nesse caso, era exigencia
da conquista catequetica: nao era defendida como processo civill
zat6rio racional. Tlnha, como as vezes ainda a vemos hoje, cunho
politico-religioso.

Brasileiro au portugues, portanto, a nosso Vieira, se consl
derado dessa perspectiva? - Nem urn nem outro. Jesulta, antes
de mais nada; rnlsslonarlo par temperamento e vocacao: e, no seu
ritmo de vida e estilo de atividade, na maior parte das vezes
(0 que admiramos), pura e simplesmente Vieira ele proprio.

Dal, 0 nao podermos separar urn estudo hlstortco-blograffco
da sua personalidade de urn levantamento crltico-estillstico da sua
producao literarla, ja que e essa producao a sua atividade misslo
naria , Sem isso, praticamente impassivel concluir um esboco de
sua estatura de personagem hlstcrica .

Do ponto de vista da questao indigena, ao lado das outras
figuras que a secundararn (e pensarnos principalmente em Anchieta
eManuel da Nobrega), foi tao indigenista quanta seus cornpa
nheiros de ordem, e tao indigenista ainda, ernbora em outro plano,
quanta 0 proprio Sardinha na tragedla da sua morte. Em conse
quencia, pelo menos tres razoes importantes e basicas viriam corn
provar a distancia enorme que a separa, por exemplo, de um
Gonc;alves Dias au de urn Alencar. Tais razoes: 1) a origem de
sua producao, de orientacao tao alienigena quanta a de Anchieta;

6. idem, ibidem.
7 . idem, Hist6ria do Futuro, Obras Escolhidas, Livraria Sa da Costa,

Lisboa, 19~3.
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2). a mentalidade indigenlsta, em franca oposicao ao indlanismo
que caracterizaria a literatura brasileira autoctone urn pouco mais
tarde; 3) a propria natureza de seu estilo de cornposicao, onde 0

indio nao representa nenhum elemento de lnsplracao artlstica e
nenhum fator de crlacao: e simples elemento no quadro de inte-
resse~ allenlgenas . .

No dominic da criacao, e sobretudo a partir do romantismo
(seculo XIX) que a presence do indio se faz notar de maneira mais
incisiva no Brasil, e praticamente apenas no terrene da literatura.
Mas, como lembra Atran!o Coutinho, aqui e preciso esclarecer:
«0 romantismo no Brasil precede a si mesmo: os arcades ja eram
rornanticos, pelo que se diz». A observacao e de grande impor
tancia, pois de qualquer forma nos aproxima rornanticos e arcades;
a afirmacao em si ebastante vulneravel , De passagem, lembremos
apenas que as notas rornantlcas assinaladas nos arcades pelos
historiadores e pela critica atestam, antes de mais nada, manl
festacoes de urn estilo _. nao classico, notemos bem, nem roman
tlco por oposlcao - e sim de caracteristicas barrocas. Citemos,
por exemplo, a utllizacao do elemento pictorico nas composicoes,
em concorrencia com a tendencia linear renascentista, mas que nem
de longe se assemelha aos exotismo das descricoes do seculo XIX;
o sentido estetico de «irregularidade-tensao-esforco», nota de con
cepcao barroca, tambern nao se confunde com 0 aproveitamsnto
do drama pessoal e intimo que alimentaria 0 individualismo roman
tico urn pouco mais tarde; 0 mesma diremos de' algumas caracte
risticas formals, como adjetlvacao, usa de metaforas, hiperboles,
antlteses . Tudo dependera do tratamento especifico dado a essas
caracterlsticas, de ambito mais geral, e de sua orlentacao no
dominio literarlo . E al tarnbem que a questao indigena se colocara
como materia a ser por nos examinada.

Tanto da perspectiva dos arcades (e diremos barroca) como
da perspectiva dos escritores brasileiros do seculo XIX (roman
tlca), a questao indigena (interpretacao antropologica e hlstorlco
social do fenorneno), vai subrneter-se sempre ao tratamento exigido
por aqullo que chamariamos de «ficcao hist6rica». A reconstltuicao

8. Afranio COUTINHO, idem, p. 671.
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de urn Iato, cientlflcamente ou nao, aqui sera elemento essencial
it arte. Para melhor distinguir as direcoes a que se submete a
programatica indlgena neste particular, observemos rapidamente
os momentos principais da criacao no dominic da flccao hist6rica:

1 . 0 primeiro movimento, ainda nao criador mas sempre
propenso a uma atitude criadora eventual, sera a capacidade de
apreensao de urn fato concreto e de significacao social bem
marcada.

2. Apreendido, esse fato se transforrnara em experlencia .
Isto e: em sltuacao ao mesmo tempo fornecida por e tomada a
uma realidade vivencial. E a situacao que, inicialmente objetiva,
mostrara agora ao artista que 0 mundo exterior (0 mesmo que
neste instante ja se recria numa outra experiencla pessoal ine
vltavel) fecha-se-Ihe, na realidade. E estranho, circunstancial.

3. A perspectiva em que dramaticamente se coloca perrni-
tlra a esse artista a escolha do seu «elemento de criacao».

4 .. Tal elemento, por sua vez, e mesmo dentro dos limites
de uma unica tematlca, podera manifestar-se atraves de pelo rnenos
tres estruturas de base: urn vulto, e teremos a estrutura do drama
de personagern; urn acontecirnento, eis 0 drama de acao: uma
circunstancla, e passamos ao contexto do tempo ou do espaco , 9

5 . Reinterpretado no momenta da expressao, atitude indi-
vidual, esse elemento de crlacao se atualiza em forma de signos,
assim adquirindo sua funcao simb6lica, onde tarnbem encontrara
uma dlmensao social. Em outras palavras: da representacao
passarnos ao dominio da cornunicacao .

6. 0 conteudo da obra aparece como trace de uniao entre
os interlocutores (escritor e leitor, no caso), atraves da estrutura
significativa que, no ate da comunicacao, os articulara .

7 . Concretiza-se a experiencia poetics, e 56 essa expe-
riencia consegue dissolver as barreiras do mundo exterior (realidade
fechada inicial), transformando-o em estado de alma reinterpretavel .

9. Wolfgang KAYSER, Interpretacion y anallsls de la obra Iiteraria,
trad. de M.outor. e Yebra, Gredos, Madrid, 1954, pp. 587 e ss.
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8 . A vontade, ou intencao criadora, de conhecer 0 mundo,
purificado das contingenclas em que historicamente sa elabora, '0
reduz a apenas ser. Este «ser», ao mesmo tempo construfdo (pelo
criador) e construtivo (para 0 interlocutor), caracteriza-se pela sua
estrutura nao-subjetiva obrigat6ria. ~ independente: do criador,
como experlsncia ja comunicada; do interlocutor, em funcao do
qual agora subsistira: e da Inspiracao, de que se libera atraves
do processo de slgniflcacao simb6lica.

9. Nessa estruturacao poetica de funcoes cognitivas baslcas,
teremos: a) transposlcao de urn valor hist6rico ao dominio dos
valores esteticos: b) transfiguracao, portanto, da verdade hist6
rica em verdade etica.

10. Como consequencla: transposlcao tarnbern do real
ao ideal.

Dessa maneira, a ficc;ao hist6rica - aparentemente produto
de uma especie de literatura engajada, com uma ideologia extra
literaria fundamental - nao se caracteriza essencialmente pela
sua orlentacao nem pelos objetivos a que possa visar. Pelo con
trarlo, e no conteudo da sua insplracao apenas que tais objetivos
consegulrao ou nao evidenciar-se. Alern disso, apenas aindano
movimento interno da pr6pria criacao, como obra de arte, a sua
dimensao social se manifesta. Pois, poeticamente reconstituida e
simbolicamente reestruturada, e assim que a verdade cientifica
moralmente se engaja; mesmo processo, e 0 fato historico se
transfigura, valoriza-se em forma de ideal.

Retomando nestas observacoes dois de seus aspectos essen
cia is, teremos:

A) a no conteudo de sua inspiracao que a ficcao hist6rica evi
denclara os objetivos e as orientacoes de sua programatlca
llterarla ,

Assim sendo, e diante do pr6prio indio, como fenorneno antro
pol6gico e historico-social, que tais observacoes finalmente nos
colocam. Examinando as traces fundamentais da interpretacao
que Ihe e dada, chegaremos em literatura as linhas de conduta que
tentamos analisar. «lndio exalcado, nobre selvagem. Indio vllipen
diado, cao sujo. Duas faces de uma figura», dlra Maria Jose de
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Queiros. «Duas Interpretacees de uma raca, Duas prograrnatlcas
llterarlas: indianismo e indigenismo» .10

No prirneiro caso, terlarnos 0 «espetaculo», urn retrato de
indio apresentado sobretudo atraves de aspectos circunstanciais,
a sua exteriaridade .11 No segundo caso, aquila que nos dara a
ldentiflcacao do antigo her6i selvagem. £ a propria questao lndl
gena que passa a constituir objeto de preocupacao literaria .

Evidentemente, nem a exaltacao epica de urn lado, nem 0

aviltamento psical6gico do outro, seriam notas abrigat6rias dessas
duas prograrnatlcas . Nenhuma figura a invariavelmente totogenica
nas suas aparicoes, mesmo de carater circunstancial, nem tam
pouco nenhum fenOmeno seria decididamente abjeto em todas as
suas manifestacoes e dirnensoes . Tais perspectivas, como vemos,
decorrem do tratamento artistico a que se submeteram duas menta
lidades bern definidas dentro de determinado contexto social.
S6 dessas mentalidades, em ultima instancia, dependeu a reconsti
tulcao simb6lica do fenorneno . Eis, partanto, neste ponto, 0 outro
aspecto das nossas conclusoes:

B) no movimento interno da crlscao, como obra de arte, a flccao
hist6rica manifesta a verdadeira dirnensao social do seu can

teudo de lnsplracao ,

Em consequencia, s6 a partir tarnbem da sua estruturacao
simb6lica, a verdade hist6rica da nossa questao indigena etlca
mente se comprometera , Percebernos: de urn lado, a arbitrarie
dade do conceito estetico atribuldo a realidade que a motivou;
mas, de outro lado, a irnportante dirnensao sociol6gica de rnani
testacoes artisticas realizadas dentro de tais perspectivas cria
doras. 0 indio se apaga, uma questao ao mesma tempo se levanta.
A resposta a essa questao sera uma programatica (aqui nesta
caso, literarla), linhas de conduta diretamente proporcionais a
nova signlficacao que, para determinada comunidade, a fenorneno
assume.

10. Maria Jose de QUEIROS, Do indlanismo ao indigenismo nas
letras hispano-americanas, tese defendida na UFMG, p. 19. .

11 . .idem, p. 22 e p. 29.
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Basilio da Gama e 'Santa Rita Durao, ambos arcades e res~

pectivamente autores do Uraguai e do Caramuru, teriam, segundo
a critica, tentado uma especie de epopeia indigena.

o primeiro deles, no seu poema ja em versos brancos e
estrotacao livre, nao se rnostrara, entretanto, nada romantico no
tratamento do indio ~omo objeto de sua lnspiracao e nada nacio
nalista no que se refere as linhas de conduta que ai assume.
Baseada em motivo historico, sua obra tera propositos outros,
lusistas antes de mais nada. Nela, a indio aparece vencido, sub
jugado pelos portugueses na luta da Colonia dos Sete Povos das
Missoes . Para Afranio Coutinho, entretanto, as poucos momentos
epicos do Uraguai vao negar este tratamento, independentemente
das intencoes de Basilio da Gama e daqueles que ele pretendeu
exaltar: «0 heroi nao e a Andrada, mas Cacambo, a indio per
seguido pelos portugueses e ludibriado pelos jesuitas, 0 chefe
espoliado de suas terras e esmagado pelo peso de dais grandes
irnperlos, unica figura simbolica de grandeza intrinseca».:12

Durao aproveita lenda brasileira (a do aventureiro Diogo Alva
res Correia, primeiro portugues que esposa uma nativa, Paraguacu):
faz do nosso folclore assunto do seu poema. Esse poema, entre
tanto, sera composto de dez cantos, oitava rima, de modelo carno
niano. 0 proprio indio que nele aparece sera vista pelo autor
atraves de duas lentes de efeitos opostos. Paraguacu, por exem
plo, que integra a acao como principal personagem, sera «alva
como a neve», «nariz natural», «boca mui breve», «olhos de bela
luz», Vejamos agora 0 indio-cenario, figura anonirna:

«A brutal catadura, h6rrida e feia:
A cor vermelha em si, mostram tingida
De outra cor diferente, que os afeia.
Pedras e paus de embiras enfiados,
Que na face e nariz trazem furados.
Na boca, em carne humana ensangOentada,
Anda 0 beico inferior todo caldo,
Porque a tern toda em roda esburacada,

12. Afranio COUTINHO, idem, p. 497.
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E a labia de vis pedras embutido.
Os dentes, que e beleza que Ihe agrada,
Urn sabre outro desponta recrescido.
Nem se Ihe va nascer na barba 0 pelo.
Chata a cara e nariz, rijo 0 cabelo» .13

Ainda assim, costurnarn dizer que, se Basilio da Gama foi
mais brasileiro na forma e luso na essencia do seu poema, Durao,
ao contrario, teria side brasileiro na essencia e luso apenas no
tratamento llterario de sua composicao ...

o que ai enxergamos nada mais e que a orientacao carac
teristica ao grupo dos arcades em nossa literatura, decorrencla
ainda de uma rnentalidade socialmente nao definida e em fase
de elaboracao , Longe de atingir a dominio da sua tecnica e de
chegar a uma sistematica de suas perspectivas, essa arte apre ..
senta todo 'urn confllto de solicitacoes multiples e antagonicas,
segundo 0 capricho de duas vontades em ebulicao . De urn lade,
exlgenclas reaclonarlas, e de um neoclassicismo europeu lmpor
tado sobretudo, determinariam um certo estorco de objetividade
quase classlca, onde 0 retrato ideal do indio pelo menos ate certo
ponto se desfigura. De outro, a influencia de uma ideologia barro
ca, na tentativa de traduzir um certo conteudo espiritual (que al
se apresenta como nacionalista), mas sempre atraves de atributos
morfol6gicos que, na realidade, se op6em a esse mesmo conteudo,

o resultado, como vimos, pode vir a constituir verdadeira
ilusao de 6tica, tendo como consequencia a inversao dos valores
que informam a mehtalidade criadora no proprio ate da crlacao ,
Basilio da Gama, de intencao lusista, acaba imortalizando 0 indio
como vitima simbolica da vitoria lusa, e, a partir dal, 0 seu india
nismo se estrutura , Santa Rita Durao, de propositos aparente
mente nativistas, pecaria em pelo menos dois pontos: 19) - ao
tornar-se digna de Caramuru, aventureiro luso, e que a raca indl
gena se eleva aos olhos do autor, pelo crivo da personalidade de
Paraguacu: 29) - essa personalidade, por sua vez, difere essen-

13. Jose de Santa Rita DURAO, Caramuru (poema epico), edlcao da
Ordem dos Eremitas de Santo Agostinho, reimpressa na Typographia de
Serva e cla., Bahia, 1837, canto I, estrofe XX, p. 17.
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cialmente daquilo de que se fazem os outros nativos seus irrnaos.
A perspectiva indianista, portanto, nos aparece em dependencla
intima de uma outra perspectiva, lusista, da qual paradoxalmente
se constitui.

Tambem dois aspectos e uma ideologia caracterizariam a
indianismo romantico . A ideologia, consequencia de urn certo
estado de espirito nativista ja bastante consistente, mas pregando
a tomada de consclencia de uma ainda precaria autonomia nacio
nal, transforma a palavra lndependencla no «abre-te sesame» das
nossas producoes do seculo XIX. £ a mentalidade que subordi-
-nara, e de maneira essencial, a solucao do problema da autonomia
literaria ao desfecha da hist6ria polltica do pais. Por isso mesmo,
se no ·resto do mundo «rornantlco e a que nao e classlco» (defi
nic;ao de Madame de Staal), no Brasil, «rornantico sera a que nao
e portuguss». Quanta aos dais aspectos, submetem-se ao processo
de reallzacao de nossa evolucao estetico-literarla .

Na estrutura daquilo que aqui charnarnos de ficcao hist6rica,
a ideologia aparecera ligada sobretudo ao primeiro item das nossas
conclusoes, E, portanto, no conteudo de inspiracao que evldenciara
os objetivos e orlentacoes de sua prograrnatica . Tal programatlca
se esforcara por traduzir muito mais uma especle de «petr6leo e
nosso» literarlo que propriamente «0 indio e nosso» das letras
latino-americanas em geral. Cenarlos, paisagens, fauna, flora
ideais, costumes, personagens, processes lingulsticos, tudo cons
titulra material aproveitavel para a tratamenta patri6tico das pro
ducoes romantlcas , Em consequsncla, a presence do indio, que
ate ha pauco se constituia em autsntlco slrnbolo de emanclpacao
nacionalista, passa agora a significar apenas urn dos elementos
estruturais deste novo brasao, Em relacao, entretanto, aos outros
elementos que a secundam (inclusive a tentativa de revlsao do
sistema de expressao lingulstica), a lrnportancla dessa presence
Indlgena, quando esteticamente atualizada, ultrapassara de muito
as limites da propria ideologia de que se criou. 1550 decorre da
hlpervalorlzacao funcional de dois dos momentos criadores da nossa
flccao hist6rica: 19) - a perspectiva em que dramaticamente se
coloca 0 artista no instante da escolha de seu elemento de criacao:
29

) - 0 processo simb61ico de sua expressao llterarla .
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A perspectiva drarnatica, seja ela qual for, porque informada
sempre da ideologia nacionalista que desde logo a transforma em
perspectiva situada, levara 0 artista a al se manifestar obrigatoria
mente como «angulo de visao». Via de regra, e confundindo-se
(ou fingindo confundir-se) com um de seus her6is que expressara
seu ponto de vista. Presente 0 indio, e ele (produto genuino na
cional) que automaticamente se transforma em porta-voz desse
«angulo de visao». Representar-se-a, ao mesmo tempo, a si mesmo
e ao seu criador. Assim, indianista ou nao, neste impasse da sua
atividade literarla, 0 artista se aliena: nao s6 investe, mas e tam
bern investido pelo mundo que criou.

Oaf, todo um processo de reestruturacao simb6lica da sua
expressao, Essa expressao ja nao podera ser apenas sua; sera
antes de mais nada aquela do her6i (indio, no caso) que entao
assume. Como tarefa lingulstica, devera conseguir, para as mes
mas realidades lingulstlcas do contexto social em que se situa,
valoracoes novas, e de tal modo informadas pela experiencia da
personagem, que 0 signa em sua obra passara a funcionar como
elemento integrante da crlacao .

Nao e de espantar, portanto, e aqui pensamos num Goncal
ves Dias e nurn Alencar, a afirmativa de que 0 movimento roman
tico no Brasil nao apenas revoluciona; cria de fato uma literatura.
Mas, par outro lado, se e na concretlzacao destas duas linhas de
uma programatica que 0 romantismo brasileiro se manifesta em
toda a puianca de sua originalidade, e al igualmente que encon
trarernos 0 grande pecado mortal de seus representantes. Para
melhor compreender a observacao, passemos em revista os dois
aspectos que essa ideologia condiciona.

Neste lance de alienacaoartlstica, em que 0 escritor ao mes
mo tempo investe e e investido pelo mundo de sua ficcao, duas
fisionomias distintas iraQ manifestar-se atraves da estrutura signl
ficativa da obra. £ 0 que acontece a flccao rornantlca, indianista
especialmente, tendo como consequencla a desfiguracao do indio,
ate mesmo 0 alencariano, «europeu de tanga e tacape», segundo
lugar comum na hist6ria da literatura. ~ tambern onde teremos a
choque, as vezes fatal, entre duas linhas de conduta: a nativista,
projeto da. flccao, e a europela, importada, da qual se nutria 0
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escritor, a prolecao , Eis 0 pecado mortal: «mesmo no terreno ideo
16gico (acrescentariamos literarlo) 0 Brasil nao fugiu ao seu des
tino de nacao colonial e de mercado de consumo. As rnaterlas
primas com que se fabricavam as doutrinas futuras daqui salam
para a Europa e de la regressavam sob a forma de artigos impor
tados». «0 indianismo frances, nascido do indio brasileiro, e lrn
portado pelos nossos escritores como uma planta exotica. lmlta
vamos, atraves do frances, 0 que ja era nosso; 0 que ja estava
na origem da nossa hist6ria litera ria» .14

De tal culpa se eximiria 0 indianisma goncalvino, autoblo-
. graflco sobretudo. E 0 fata se explica. Pais, se de um lado e
como projeto e proje~ao do seu criador que, atraves de duas
fisionomias, se apresenta a ficcao indianista rornantlca, isto nao
slgnlflcara por outro lade que duas mentalidades diferentes obriga
toriamente se erijam dentro do contexto estetlco em que tais flslo
nornlas se estruturam. 0 fenomeno se verifica em Alencar, em
outros, mas na verdade 0 grau de parentesco que separa ou apro
xima aquelas mentalidades sera inversamente proporcional ao grau
de allenacao do artista no seu lance criador. Dessa forma, um
vislonarlo genulno, consciente das suas funcoes de vlslonarlo em
relacao ao grupo social em que se encontra, tera muito rnalores
possibilidades de harmonizar estes dois mundos entre os quais
flutua. Ja 0 visionario pela metade, 0 reaclonario, corre 0 perigo
de desfigura-los a ambos, subjugado que esta, de urn lade pelos
seus proprlos olhos, de outro pelos olhos da sua visao . Primeiro
caso, descobrimas Goncalves Dias: «alienado» por natureza, coe
rente na conluncao das duas perspectivas que assume. Segundo
caso, achamas Alencar: estorco nativista e reacao critica irnpor
tada, duas mentalidades estanques que se [ustapeem .

Querem alguns exegetas enxergar nestas mentalidades duas
fases por que teria passado 0 nossa indianismo romantico: uma
de felcao patri6tica e outra de lrnltacao . «Na primeira fase, que
e a do patriotismo, forma a nossa epopeia original e talvez a unica
que na hist6ria das nossas letras possa acusar uma fonte e origem

14. observacao de Afonso Arinos de Melo Franco, citada par A.
COUTINHO, Ope cit., p. 665.
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profundamente nacional; na segunda fase, de irnitacao francesa,
colheu ja fria e morta a llusao patri6tica mas rejuvenesceu-a, pene
trando na corrente universal do Romantismo» .15

Considerando que as duas mentalidades via de regra coexistem
numa mesma producao, e em nao importa que periodo da mani
festacao indianista rornantica, preferimos admiti-Ias apenas como
aspectos do pr6prio movimento interno do ate criador, manifestando
llnhas distintas no comportamento do artista em relacao ao con
texto social em que se situa.

Concluindo:

1 . A questao indigena, que facilmente se tern constituido em
preocupacao da hist6ria e da critica artlstico-llterarla, repre
senta, como sabemos, tenorneno cultural e antropol6gico,
erigindo-se como objeto antes de mais nada das cienclas
sociais e humanas.

2. 0 indio, por sua vez - e tanto na sua realidade humana
como na lnterpretacao que Ihe e dada - apresenta-se-nos
de duas perspectivas fundamentalmente distintas: espeta
culo, qualidades extrinsecas inessenciais; problema, quall
dades intrinsecas existenciais.

3 . Oai, duas mentalidades diferentes a alimentar 0 estudo da
questao e a informar prograrnaticas de natureza cultural
que a ela se reterem: a mentalidade indianista, focalizando
o espetaculo: e a mentalidade indigenista, na tentativa de
lnterpretacao existencial do fenorneno .

4. Objetivamente consideradas, a segunda decorre da primeira:
a lnterpretacao indigenista representa, na verdade, uma evo
lu~ao natural de manlfestacoes indianistas iniciais.

5 . Condicionadas, entretanto, ao comportamento do grupo social
onde se inserem e no qual 0 indio se apresenta como ques
tao, seu conteudo dependera da estrutura significativa atrl
buida a essa questao na comunidade que .a condiciona.

15. OpiniAo de Joao Ribeiro, tarnbem citada par A. COUTINHO, p. 668.
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6 0 0 E 0 que explica a distorcao, as vezes, das perspectivas de
que se nutrem, e a restricao do seu sentido na hlstorla
cultural de determinado povo °

7 ~ 0 fato acontece no Brasil, como vimos, quando indianismo
se reduz a exaltacao simb61ica de uma figura, e indigenismo
ao .aviltamento psicol6gico de suas qualidades e atributos .

. 8. Ao contrario, porem, do que se verifica nas civilizacoes de
origem hispano-americana, tais orlentacoes determinam aqui
mentalidades estanques: a indigenismo correspondera a
perspectiva alienigena do colonizador, e a indianismo aoutra
perspectiva, autoctone, de reacao,

9 o' Assimsendo, a segunda se antecipa a primeira e, cronolo
gicamente pelo menos, assistimos a uma completa lnversao

.dos valores culturais de que se constituem.

10. Consequenclas: de urn lado, reducao das duas mentalidades
a apenas aspectos de rnanltestacoes culturais outras 
(indigenismo, como aspecto de colonialismo de fei<;ao mer
cantil; indianismo, aspecto do nativismo de fei<;ao patrio
tica); de outro lade, hipervalorlzacao funcional do indianismo
como elemento de civilizacao na sua mensagem.
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