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Fic<;ao e realidade na literatura 
brasileira contemporanea: fronteiras 
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Resumo 

o ensaio Se propoe refietir sabre as interaqoes 
entre a literatura brasileira cantemporfinea e 
as tecnologias audiovisuais e digitais, discu
tindo possiveis novas reiaqoes entre Jicqfio e 
realidade a partir de tres romances de Bernardo 
Carvalho: Teatro (1998), Nove noites (2002) 
e Mongolia (2003). 
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I Lembramos a coletanea de 
contos Gerat;iio 90: manus
eritos de computador (Sao 
Paulo: Boitempo, 2001), 
cujo titulo ja remete a essas 
poss{veis marcas. Ao rese
nhar esse livfo, Italo 
Moriconi (Id,Has. Jornal do 
Brasil, Rio de Janeiro, 25 ago. 
2001) lan~a indaga~5es so
bre como 0 fato de esses 
novas ficcio-rustas escreve
rem diretamente no compu~ 
tador afetaria sua lingua
gem crjadora, reportando
se, ainda, ao citado estudo 
de Flora Siissekind. 
2 Indicamos, a titulo de 
cxemplo, 0 ultimo livre de 
Rubem Fonseca, Diario de 
um fescenino, em que 0 

narrador, UIn personagem
eserito!, afirma sua prefe
rencia por escrever num 
computador. Em Dutro en
saio (Da pagina a tela - ou 
vice-versa. Alcel{: Revista de 
comLUlicac;ao, cultura e po
Jitica. Rio de Janeiro: Depar
tamento de Comunica~ao 
Social da PUC-Rio, 4, 8, 39-
49, jan./jun. 2004.) disctl
timos a reliH;ao do lISO des
se media com a descons
tru~ao do texto como" ex
pressao do eu". 

J Fernando Bonassi, Marce
lo Mirisola e Marcelino Frei
re sao alguns dos escritores 
que se destacam na com~ 
posi~ao desses rrUcrotextos. 
Gostariamos de cHar eles 
eram muitos cavalos, de Luiz 
Ruffato, como obra bastan
te bem sucedida na utiliza
~ao da tecnica do fragmen
to, num efeito de zapping 
urbano. 

4 Cf. SANTOS, Alckmar 
Luiz dos. Leitllras de nos: d
berespa~o e literatura. Sao 
Paulo: Itall Cultural, 2003. 
Nesta obra, 0 autor discute 
a possibilidade de catego
rias esteticas especificas 
para 0 texto litera rio em 
meio eletronico. 

Gragoata 

134 

Refletir sobre as rela~6es entre a literahrra e as tecnicas utilizadas em 
determinado periodo historico implica considerar os meios nao apenas como 
instrumentos de expressao e circula~ao, mas como formas de pensar, sentir 
e perceber em uma determinada epoca. Os textos literanos produzidosnos 
anos 90 do seculo XIX e nas primeiras decadas do seculo XX ja foram 
bri!hantemente estudados a partir de sua intera~ao com as inven~6es 
modernas: 0 bonde eletrico, 0 aeroplano, 0 automovel, a fotografia, 0 telefone, 
o fonografo, 0 gramofone, 0 cinema e, em especial, a maquina de escrever. 
Escapando das frageis e oscilantes classifica~6es em pre, pos ou neo alguma 
coisa, Flora Siissekind aborda, na fic~ao brasileira desse periodo, "urn tra~o 
que !he sera bastante caracteristico: 0 diaIogo entre formaliteraria e imagens 
tecnicas, registros sonoros, movimentos mecanicos, novos processos de 
impressao" (SDSSEKIND, 1987, p.18). Partindo darepresenta~ao desses 
artefatos industriais naliteratura da epoca, a autora analisa como 0 contato 
com essas inova~6es deixa de ser apenas objeto de descri~ao ou discussao, 
para mformar a tecnica de certos autores: 

Reelabom<;iio, no caso de Lima Barreto; mimesis sem culpa, no de 
Joao do Rio; recusa ou assimilac,;:ao constranglda, mas remune
rada, no de Bilac; urn perverso deslocamento de quaisqucr mar
cas de moderniza<;ao, no de Godofredo Rangel- estas sao ape
nas algumas das formas que assume 0 dialogo entre tecnica 
literaria e a disselninac,;:ao de novas tecnicas de impressao, re
prodw;ao c· difusao no pais durante a virada de seculo e as 
primeiras decadas do seculo xx (SDSSEKIND, 1987, p. 24). 

Se essas seriam, em linhas gerais, algmnas das maneiras pelas quais 
a literaturainteragiu com as temologias da virada do seculo XIX para 0 XX, 
interessa-nos agora pensar como essa intera~ao vern se dando nas l"utimas 
decadas, na passagem do seculo XX para 0 XXI. Se a maquina de escrever foi 
a imagem privilegiada pela autora de Cinematografo de letras para pensar esse 
diaIogo, quais as marcas deixadas pelo computador na escrita das l"utimas 
gerac;6es?1 As chamadas "novas temologias", digitais e virtuais, comp6em 
o cenario contemporaneo, participando tanto do cotidiano quanta do 
imagiruirio atual. Se esses novos meios caracterizam novos modos de pensar, 
sentir e perceber, como sua presen~a se faria no tar nos textos literarios 
contemporaneos? 

Esse dialogo, assim como no caso dos autores que antecederam a 
Semana de Arte Moderna, se da de diversas formas, estando as temologias 
virtuais presentes tanto como objeto de representa~ao quanta como influencia 
sobre as estrategias retoricas utilizadas na cria~ao literana atual. No primeiro 
caso, temos a paisagem urbana repleta de telas, imagens, celulares, 
computadores e toda uma parafernalia tecnologica utilizada por 
personagens e narradores das fic~6es contemporaneas.' Quanto a marcas 
deixadas no fazer literano, podemos citar a fragmenta~ao, a forte visualidade, 
a utiliza~ao de ml"utiplos recursos grafico-visuais, os microrrelatos3 Sem 
falar, e claro,em toda a produ~ao de textosnao impressos, aserem veiculados 
pela internet, que adquirem, pelonovo meio de circulac;ao, caracteristicas 
especificas, constituindo, talvez, uma retorica pr6pria.' 
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A5 intersec<;oes entre literatura e informatica suscitam ainda diversas 
quest6es teoricas, nao necessariamente ineditas, mas redimensionadas pela 
reconfigura~ao do circuito produ~ao-circulac;ao-consumo: intercruzamento 
das figuras do leitor e do autor, atraves do modo de leiturahipertextuale das 
praticas de cria~ao coletiva de textos; discussao das no~oes de autor e obra, 
a partir da dissemina~ao da colagem, montagem, apropriac;ao e recria~ao 
como processos de cria~ao artlstica, dando-se mais um passo no 
deslocamento da aura da obra de arte; delicadas questoes sobre a autoria e 
seus direitos juridicos de propriedade sobre 0 texto, cuja legisla~ao necessita 
revisoes e atualizac;oes, de acordo com esse novo modo de circulac;ao do 
texto literano; redefini~ao dos criterios de atribui~ao de valor ao texto literano, 
dada a sua circula~ao em meio a uma multiplicidade de tipos de textos, 
nnagens e sons. 

Definiroqueeovirtuainaoeuma tarefafacilnemmuitomenos simples. 
Ha varias tendencias e pontos de vista, desde os mais apocalfpticos -como 
Baudrillard, que aponta para a desapari~iio do real, a partir de imagens auto
referentes, identificadas commecanismos de controle social-, ate os mais 
otirnistas, como Pierre Levy, queressalta as potencialidades criadoras dessas 
tecnologias virtuais, fazendo emergir novas subjetividades e rela~oes sociais. 
Sem querer julga-lo ou condena-Io, tomaremos por base algumas 
considera~6es acerca do virtual" como uma fun~ao da imagina~ao criadora, 
£mto de agenciamentos osmais variadosentre a arte, a temologia e a cifficia, 
capazes de criar novas condic;oes de modelagem do sujeito e do mundo" 
(PARENTE, 1999, p.14). 

Em contraponto a ideia de que a imagem virtual, por remeter apenas 
a si propria, torna-se urn significante sem referencia social, Andre Parente 
propoe, a partir de autores como Gilles Deleuze, Felix Guattari, Pierre Levy, 
entre outros, uma concepc;ao do virtual nao em oposi~ao ao real, "mas sim 
aos ideais de verdade que sao a mais pura fic~ao" (PARENTE, 1999, p. 24). 
Se asirnagens tornam-se auto-referentes, a verdade passa a ser £mto de uma 
fabula~ao criadora, liberando aquelas dos modelos de verdade. 

No recente texto "Uteratura / cultura / ficC;6es reais", Heidrun Krieger 
Olinto (2003) reflete acerca da necessidade de novas teorias capazes de 
repensar conceitos como realidade, sentido, identidade e sociedade, tendo 
em vista debates motivados pelos novos mundos das realidades virtuais 
dos ciberespac;os e dahipermidia. Sendo uma das marcas das sociedades 
contemporiineas a prolifera~ao de fic~oes nao-literarias na propria esfera 
publica, assirn como nas irnagens de pessoas e institui~oes, a fronteira 
rigorosa entre fatos e fic~oes tenderia a se tomar irrelevante ou a desaparecer 
nos sistemas culturais midiaticos dessas sociedades. 

Desde a segunda metade do secuIo XVIII, a categoria da ficcionalidade 
tem sido usada para caracterizar os processos comunicativos literarios, 
reservando-se, assim, os valores de verdade para 0 contexto referencial dos 
modelos sociais. Por suspender os criterios de falso/verdadeiro, fazendo 
prevalecer regras espedficas da literatura, os discursos ficcionais permitem 
o contato com variadas alternativas de constru~ao de mundos. 
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Enquanto, no caso do discurso liter<lrio, autores e leitores realizam 
uma especie de pacto, optando conscientemente pela ficcionalidade, as 
fic~6es sociais, embora tambem tenhamsido aprenelidas como estrategias 
para 0 convivio em espa~os sociais, sao vividas como fatos. As sociedades 
organizam suas experiencias formando um "saber coletivo compartilhado" 
ou uma "moldura de referencia" ou um "horizonte de expectativa", que 
funciona como uma ordem subjacente estavel para todas as atividades 
sociais. A~6es e comlU1ica~6es sao, portanto, organizadas em categoriza~6es 
indispensaveis para a tentativa de intera~6es bem suceelidas entre as pessoas. 

Estes schemata podem ser vistos como fic,6es sociais em duplo 
sentido. Enquanto instrumentos elaborados socialmente, eles 
organizarn experiencias em sitlla~5es adequadas e, neste senti
do, estas ficc;5es sociais naD sao avalizadas em func;ao da 
dicotomia verdadeiro/ falso, mas a partir da analise do seu born 
funcionamento em vista de determinadas interac;6es. No espa
<';0 social, os individuos agem como se lodas os outrcs aplicas
sem os mesmos schemata em seus processos de ac;ao e comlmica
,ao, ainda que esta suposi,ao esteja fora do a!cance de qual
quer verifica,ao, a medida que ninguem e capaz de penetrar na 
mente do outro (OLINTO, 2003, p. 82). 

Tambem os processos de comunica~ao se realizam de forma 
semelhante: cada participante sup6e urn conhecimento coletivo quanta ao 
uso social de signos adquiridos em processos de socializa~ao. No entanto, 
considerando-se as diferentes experiencias vividas por cada um desses 
participantes, essa hlp6tese se torna extremamente improvavel, embora seja 
ela que, paradoxalmente, permite 0 estabelecimento da comunica~ao. Trata
se, portanto, de mais uma fic~ao social. 

A comunica~ao mieliatica teria feito surgir ainda mais d uas fic~6es: a 
da existencia de uma esfera publica fundada sobre uma opiniao publica 
generalizada e a de que todos participam desta esfera publica ao 
sintonizarem sua opiniao com a opiniao publica. Na verdade, a opiniao 
publica, a esfera pllblica e a mielia constroem uma rede de rela~6es, em que 
a mielia faz emergir uma esfera pllblica, posteriormente percebida e vivida 
como opiniao pllblica elivulgada pela mielia. Sendo assim, a autora conclui 
que" a nossa elicotomia tradicional que contrap6e fatos e fic~6es precisa ser 
substituida por uma rela~ao dinamica entre as duas categorias:jatos geram 
ficfoes e ficfoes geram Jatos, ou seja, 0 que consideramos Jato gera 0 que consideramos 
fiCfiio evice-versa" (PARENTE, 1999, p. 84). Considerando a fragiliza~ao dos 
limites entre realidade e fic~ao, potencializada pela discussao em lorno dos 
novos media e seus usos sociais, nos deteremos deste ponto em eliante em tres 
romances de Bernardo Carvalho- Teatro (1998),Novenoites (2002) eMong6lia 
(2003) - como espa~o de constru~ao de mundos alternativos e concorrentes. 
Buscamos, assim, identificar mais uma forma de intera~ao entre a fic~ao 
contemporanea brasileira e os novos modos de pensar, sentir e perceber 
relacionados as tecnologias virtuais. 

No romance Teatro,os classicos elementos danarrativa -narrador, 
personagens, tempo, espa~o e enredo - apresentam-se em constante muta<;ao, 
procurando captar 0 universo da simula~ao de realidades, auto-referentes. 
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A mobiliza<;ao entre formas meta-estaveis, sempre em processo de 
combina<;ao e reconstru<;ao, parece ser a marca dos tempos atuais que 
encontra correspondencia na no<;ao de hipertexto. Se a escrita participa da 
ordem da agricultura, da cria<;ao de animais, da forma<;ao das cidades e do 
Estado, institui<;5es de fixa<;ao a um territ6rio, a informatica serve a 
movimenta<;ao permanente dos homens e das coisas, a desterritorializa<;ao 
caracteristica da contemporaneidade. 

Uma das identidades assumidas pelo narrador ou um dos narradores 
(pois pode-se considerar que ha um narrador que atravessa fronteiras e se 
transforma ou que ha v5rios narradores intercambiaveis) e a de um fot6grafo 
depaisagens, quenao gosta de gente: "Sempre fui mn obcecado pela verdade 
e oshomens nao sao confiaveis, 'um dia estao de um jeito, no outro, de 
outro'" (CARVALHO, 1998, p. 97). Tambem as vers6es dos fatos alteram-se, 
atraves das difurentes inrerpreta<;5es do narrador, inscrevendo-semun tempo 
sempre reinicializavel: "13 espantoso como no ftmdo ninguemsabe nada de 
nada,naoe?" (CARVALHO, 1998, p.116),fraserepetidano fimdevarios 
paragrafos da segunda parte do livro, as vezes com uma ligeira moclifica<;ao: 
"13 espantoso como no fundo nao se sabe nada de nada, nao e?" 
(CARVALHO, 1998, p.123). 

Embora tudo se encadeie de forma verossimi!, sem apresentar 
clificuldades para 0 acompanharnento do enredo pelo lei tor, ha luna sensa<;ao 
perturbadora proveniente da falta de certeza sobre 0 ocorrido. No percurso 
entre 0 acontecimento e amem6ria que se produz dele, desaparece 0 nexo da 
representa<;ao. "0 texto/hipertexto assume, entao, seu carater mutante, 
enquanto 0 leitor, hberado de leis mais rigidas, movimenta-se em busca de 
possibilidades plausiveis, adaptaveis a seus desejos, necessidades ou 
percep<;5es." (PINTO, 2002, p. 59). ° pemiltimo romance de Bernardo de Carvalho, Nave noiles, se inicia 
com um" alerta": "Isto e para quando voce vier. 13 preciso estar preparado. 
Alguem tera que preveni-Io. Vai entrar muna terra em que a verdade e a 
mentira nao tern mais os sentidos que 0 trouxeram ate aqui" (CARV All-rO, 
2002, p. 7). Trata-se do come<;o de uma das cartas de que se comp5e a 
narrativa. Enquanto 0 romance Tealm se divide em duas partes, "Os saos" e 
"0 meu nome" ,que se contradizem, apresentando diferentes vers5es sobre 
os fatos narrados e diferentes identidades para 0 narrador e os oulros 
personagens,nestecasoasvers6esseintercalarn. Em alguns capftulos,lemos 
cartas descrevendo as Ultimas noites de Buell Quain, passadas ao lado de 
um sertanejo, e, em outros, tambem em primeira pessoa, encontramos 0 
relato da tentativa de reconstru<;ao dos acontecimentos em tomo da mesma 
persona gem: um reconhecido antrop610go que se suicidou em agosto de 
1939, durante luna pesquisa de campo entre os indios krah6s,no Brasil. Este 
personagem do mundo real e trazido para 0 mlmdo da fic<;ao a partir da 
curiosidade do narrador, que, ao tomar conhecimento de sua estranha morte, 
casualmente, atraves de um artigo de joma!, decide vasculhar cartas, 
depoimentos, jomais e outros doclunentos, visando it decifra<;ao do epis6dio. 
As motiva<;5es para tal interesse estao ligadas a vida pessoal do narrador, 
cujo pai fora proprietario de terras pr6ximas a Ilha do Banana!, propiciando 
um contato seu com os indios na infancia. 
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A complexa e requintada rede tecida entre fic<;ao e realidade apresenta 
ainda outras sutilezas: 0 proprio autor, Bernardo Carvalho, bisneto do 
Marechal Rondon, conviveu com indios durante suas ferias na infiincia, 
experiencia registrada, por exemplo, na foto de ummenino ao lado de urn 
indigena que figura na orelha do livro, com a legenda: "0 autor, aos seis 
anos, no Xingu". Nos agradecimentos ao £im da narrativa, 0 autor afirma: 
"Este e urn livro de fic<;ao, embora esteja baseado em fatos, experiencias e 
pessoas reais. E urna combina<;ao de memoria e imagina<;ao -como todo 
romance, em maior ou menor grau, de forma mais ou menos direta" 
(CARVALHO, 2002, p.169). Ao mesmo tempo que confirma a rela<;ao com 
o mundo real (ao contrario da frase-cliche que acompanha muitas outras 
narrativas: "Qualquer semelhan<;a com fatos ou pessoas reais e mera 
coincidencia"),lembra que todo romance se faz com memoria e imagina<;ao. 
A esses termos corresponderiam, respectivamente, "verdade" e "fic<;ao"? 
Parece-nos que nao. A sutil trama tra<;ada nesse texto borra as fronteiras 
entre esses espa<;os, de modo que nao seja mais possivel para oleitor 
delimitar exatamente onde urn come<;a e outro termina. Talvez possamos 
mesmo dizer que tambem para 0 autor esses territorios se misturam. Afinal, 
o trabalho da memoria tambem se constitui como constru<;ao, cria<;ao
imagina<;ao, enfim. 

Em resenha sobre esse romance, Beatriz Resende (2003) 0 distingue 
das obras anteriores do autor, onde "entre process os paranoicos e 
mistifica<;oes diversas [ ... J identidades pessoais, de genero, geogrMicas, 
espaciais e temporais sao questionadas, em constru<;oes que evidenciam 
sempre 0 quanta e ficrrcio 0 texto ficcional", apontando ineditismo e 
originalidade em Nove noites, mesmo em rela<;ao ao percurso do autor. A 
novidade aqui pressentida se nutrejustamente de urna reconfigura<;ao das 
rela<;oes entre fic<;ao e real. Neste caso, mais do que evidenciar "0 quanta e 
ficrrcio 0 texto ficcional", a narrativa insiste em nos dar pistas arespeito da 
ficcionalidade do que aprendemos a chamar de mundo real. A pagina 47, 
por exemplo, urn trecho de urna das cartas que compoem 0 livro (impressas 
emitalico) revela: "0 que agora lhe canto e a combina~iio do que ele me conlou e do 
minha imagina~iio ao longo de nove noiles." Ou, mais adiante: "0 que lhe conlo e 
umacombina¢o do que eleme contort e doque imaginei. Assim tambem, deixo-oimaginar 
a que nunca poderei lhe contar au escrever" (CARVALHO, 2002, p. 134). 

A superposi<;ao de experiencia pessoal e imagina<;ao tambem e 0 

suporte do recem-lan<;ado Mongolia. Sendo a obra produto de urna viagem 
feita pelo autor a Mongolia por conta de urna bolsa recebida pela Funda<;ao 
Oriente e a editora portuguesa Cotovia, explicita-se a rela<;ao sugerida no 
livro anterior. ° autor realmente esteve na Mongolia, onde certamente 
vivenciou sensa<;6es semelhantes as descritas pelas personagens em rela<;ao 
aquelas desconhecidas terras. Assim como no romance anterior, neste se 
entremeiam diferentes textos: dois diarios e urn relato em primeira pessoa. 
Agora, entretanto, eles nao se separam em diferentes capitulos. Indicados 
por varia<;oes nos tipos de letras, se interpenetram no meio dos paragrafos e 
ate mesmo das linhas. 

Onarrador e urn diplomata aposentado que, ao ler a norrcia damorte 
de urn colega com quem trabalhou em Pequim, resolve recuperar pastas 
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deixadasporeste. DuranteaestadaemPequim,odiplomataenviaraooutro, 
vice-consul, em urna missao: reencontrar urn jovem fotografo, filho de urn 
homem rico e poderoso, desaparecido durante uma via gem a Mongolia. 
Mesmo a contragosto, 0 homem partira, deixando, posteriormente, com 0 

diplomata as tais pastas contendo seu diario de viageme dois diarios do 
fotografo, urn deles inacabado. Emseu diano, 0 Ocidental, como osmongois 
charnavarn 0 vice-consul, narra a tentativa de reconstrLH;ao da trajetoria do 
fotografo desaparecido, 0 que, por sua vez, e feito a partir dos relatos do 
proprio rapaz. "0 Ocidental ficava cada vez mais intrigado com a historia 
que iamontando aos poucos, com os dois dianos, como urn quebra-cab~a." 
(CARVALHO, 2003, p. 69). Essa reconstru~ao e tambem representada 
graficamente por urn mapa da Mongolia reproduzido no inicio do livro 
contendo as legendas: "Percurso do desaparecido, com Ganbold" (0 guia 
mongol que acompanhou 0 rapaz), sob urna linha tracejada, e "Percurso do 
ocidental, com Purevbaatar, sobre os tra~os do desaparecido", sob urna linha 
continua. 

Mais uma vez, memoria e imagina~ao se fundem para compor a 
narrativa; 0 que tarnbem e atribuido aos mongois: 

Ninguem sabe nada de lugar nenhum. Aprenderam a nao se 
comprorneter. 0 passado, quando nao se perdeu, agora sao len
das e suposi<;6es nebulosas. Eles nao tern outro usa para a ima
gina<;:ao. Durante seculos, os lamas se encarregararn de imagi
nar por eles. Durante setenta anos, 0 partido se encarregou de 
lembrar par eles, no lugar deles. Agora, lembrar e imaginar. 
(CARVALHO, 2002, p. 91). 

Emmeio aos diversos disCUISOS que se entrecruzarnna nanativa - 0 

ficcional, 0 memorialistico, 0 confessional, 0 historico, 0 antropologico, 0 

jornalistico -, urn dos tra~os marcantes da imagem que se constroi da 
Mongolia e 0 forte controle exercido por urn poder extremarnente autoritfuio, 
exercido seja pelaigreja budistaseja pelos comunistas. Nesse retrato do outro, 
poder-se-iarn vislumbrarreflexos da sociedade ocidental? Onarrador acusa 
o Ocidental de etnocentrismo, declarando que "Muito do que ele dizia da 
China, semnenhurn conhecimento de causa, era urna proje~ao distorcida 
do que conhecia do Brasil" (CARVALHO, 2002, p. 32). Seria possivel falar 
do outro sem nele espelhar-se? Ou melhor, nossa concep~ao da diferen~a 
nao estaria inevitavelmente comprometida pelas categorias de percep~ao 
de nossa propria cultural A insistencia no tema da alteridade - na figura 
dos indigenas, no livro anterior, ou na dos orientais, neste- nos leva ao 
questionamento de mais essa fronteira. Se a identidade nao se apresenta 
una nem estavel, pode-se falar de um outro, a nao ser como fragmentos 
compostos, inclusive, de refra~6es de quem 0 constroi? 

Considerando que nosso olhar sobre 0 outro sempre se faz media!' 
pelas categorias de percep~ao e compreensao de nossa cultura, as rela~6es 
entre poder, controle, memoria e imagina~ao identificadas na sociedade 
mongol encontrarn conepondencias na sociedade ocidental contemporanea. 
As "maquinas de visao", com seu "pa!lopticismo", para usar os termos de 
Virilio e Foucault, respectivarnente, ftmcionarn como dispositivos de poder 
e controle, inclusive da imagina~ao, visto que tudo parece jii ter sido 
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programado, calculado. As ternologias virtuais levariam, portanto, em nossa 
sociedade, a consequencias semelhantes as da igreja budista e do comunismo 
entre os mong6is: 0 desconhecirnento 1aillst6ria e a dificuldade de criar, de 
livrar-se dos modelos pre-construfdos. E claro que nao estamos considerando 
a tecnologia em si, mas 0 uso que dela se faz e a sua inser~ao em redes de 
poder. 

Em contraponto aos sistemas opressivos, 0 texto de Bernardo Carvalho 
faz urn elogio a liberdade artistica, associada a arte moderna: "A pr6pria 
n~ao de estetica, de uma arte reflexiva, e umainven~ao genial do Ocidente, 
a despeito dos que hoje tentam denegri-la. E urn dos alicerces de urn projeto 
de bem-estar iluminista" (CARVALHO, 2002, p. 102). Critica, ainda, 0 

"mimetismo da arte ocidental" praticado pelos artistas chineses: 

Diante da ruptura, eles retem apenas as farmas, de maneira que 
em 2002 voce pode encontrar artistas impressionistas, aquare
listas tradicionais, cubistas, surrealistas, academicos, hiper-re
alistas Oll pop convivendo num mesma espa<;o, como 0 Museu 
de Arte de Xangai, sem nenhum problema, como se fizessem 
parte da mesma epoca e da mesma escola (CARVALHO, 2002, 
p.30). 

Voltar-se-ia essa critica para 0 pastiche caracteristico da arte p6s
moderna? 

No lugar dano~ao de ruptura, a atitude caracteristica dessa culhrra e 
a repeti~ao. 

A repeti,ao e a condi,ao de sobrevivencia. E essa tambem a 
cultura dos nomades. A pesar da aparencia de deslocamento e 
de uma vida ern movimento, fazen1 sempre as mesmos percur
sos, voltam sempre aos mesmos lugares, repetem sempre os 
mesmos habitos. [ ... ] E isso na realidade 0 que define 0 

nomadisrno mongol, uma cultura em que naD ha cria<;ao, 56 
repeti,ao (CARV ALBO, 2002, p. 138). 

Ao nomadismo das redes virtuais tam bern caberiam essas afirma~5es? 
Em sua resenha sobre Mongolia, Beatriz Resende (2004) comenta a 

utiliza~ao da repeti~ao, "condi~ao fundamental para a sobrevivencia dos 
n6mades", como recurso narrativo: "A repeti~ao constr6i os trajetos que 
retomam percursos jii feitos, repetem a~6es jii praticadas e anota~6es jii 
registradas. Anarrativa em idas e vindas, move-se, por vezes, em circulos, 
como osn6mades em suas viagens de iurta emiurta, todas iguais." ° autor 
procura, assirn, !irar partido do que, a principio, e uma condi~ao adversa a 
cria~ao. Nao seria esse 0 desafio a arte contemporiinea: desembara~ar-se dos 
cliches, extraindo deles irnagens criativas? Ou, em outros termos, conferir a 
"sirnulacros despotencializados" uma "potencia de fabula~ao"? Por essa 
perspectiva e que se pode pensar 0 campo tecnol6gico nao apenas como 
dorninio da razao, mas tambem espa~o de "produ~ao de agenciamentos 
mtiltiplos, capazes de liberar as for~as dairnagina~ao e da vida" (P ARENIE, 
1999, p. 26). ° pensamento que se exercita no ciberespa~o aparece, assirn, 

nao como uma atividade preestabelecida ern canlinhos sobeja
mente conhecidos, em rotas tra,adas na dire,ao de uma Gran
de Razao travestida de dogma ou de preconceito, mas como 

Niteroi, Il. 16, p. 133-142, 1. sem. 2004 



Gragoata 

141 

uma retomada constante e provis6ria de uma racjonalidade vi
vida eorporalmente, ( ... ) uma raeionalidade em movimento, ea
paz de estabeleeer eonex6es insuspeitas entre hip6teses e dedu
c;6es r ao ponto de umas naD mais se distinguirem facilrnente 
das outras (SANTOS, 2003, p. 36-37). 

Se, emmeio it fragmenta~ao e it pluralidade caracteristicas de nossos 
tempos, nao e mais possivel contar uma historia original, seja a do outro ou 
a propria, Alckmar Luiz dos Santos sugere a constru~ao de uma mitologia 
do aqui e do agora: apossando-se de partes das historias de outros, fazer 
delas partes da suahistoria e dasua, peda~os dashistorias de OlltrOS, numa 
"narrativa multiforme, plural, em movimento, que nao apague sua 
individualidade, e tarnbemnao se resmna a ela apenas" (SANTOS, 2003, p. 
21). 

A trilha escolhida por Bernardo Carvalho, em sua elaborada intera~ao 
entre fic~ao e realidade, memoria e imagina~ao, parece guiar-se por esses 
principios. Nas estradas da Mongolia, na realidade, "pistas que 0 motorista 
tem que decifrar entre dezenas de outras", nao insiste em seguir as "u'ilhas 

. deixadas pelos pneus de outros carros", como quem toma 0 carninho seguro. 
Opta, ao contrario, pelo conselho do Ocidental ern seu diario: "0 born 
rnotorista e aquele que sabe achar a sua pista no deserto. A boa pista" 
(CARVALHO, 2003, p.137-138). 
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