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lntrodu,ao

«Vod i urn orientalista!'; perguntou a lacaio.
Estremeci por dentro. Era uma palavfa com iaivos, [aive>sombrios.

Urn orienta/rsta era alguim que andava por ai em trajes tfpico>.porrava
urn reado/ito de bo/so e trabalhava pda absoluto e total dominic do
Ocidente.

Tim Mackintosh.Smilh, Tra,,!!s wirh IITangerine:
A jowmq in the Footsteps of Ibn Bat/utah (2002) [Vi~genscom urn

tangerino: seguindo os passos de Ibn Batlutah]

Urn homem nilo vive apenas sua vida pes50al enquanto individuo,
mas lambem, de modo consdente 01.1 mia, a vida de sua tpom e de SetH

conlemportineos.

Thomas Mann, A monlanlw mdgica {1924)

As vezes eu me considero urn f6ssil vivo, porque estudei numa escola em
que 0 comparecimento diario aos servi(j:os religiosos na capela bern como
o cstudo do latim cram compuls6rios para todos (embara 0 grega fosse
apenas para os garatos inteligentes). 0 ensino do tatim dependia muito
do aprendizado decor das dedina~6es c dos elementos de analise sintatica
e escansao. Nossos livros didaticos remontavam ao inicio do seculo XX au
ate mesmo antes. Os professores dos c!assicos detinham-se amorosos em
qucst6es graves como, par exemp(o,a de saber se 0 "'V" romano devcria ser
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pronunciado como urn "U" au nao, Eu costumava jogar 0 joga do alfabe.
to durante as sermoes, e havia sermo€s prolongados pelo menos uma vez
por semana. Eram~nos apresentadas figuras ciassicas e biblicas como mo-
dclos de comportamento - 0 rei Davi, Simla Macabeu, Caio Mucio
Cevola au Cipiao, o Africano. 0 sistema educacional que suportei era sem
dtivida muito mais semelhante ao praticado nos seculos XVII e XVIII do
que ao sistema que prevalece no seculo XXI. Haje a educa~ao ja nao con-
fere uma enfase tao forte as realiza~5es de hcr6is individuais; e, oa maiaria
das escolas, a doutrinal\=ao crista foi substitulda por algo mais vaga, mais
gentil e mais multicultural. ~a~[emHzadQiWr mcmoIDa.~a_o .caiu..em-des.
graya. Mesma assim, considero agora que minha imersao precoce em tex-
tos em latim e oa Biblia se revelam uteis para a ~ompreemao das origeI!j,e

}ormar;ao do Qrjentalismo, pois, como veremos, 0 orientalismo se desen-
volveu a sombra dos djsCllI50S_ml!ito mais imponeotes da Biblia e dos
.classi.cas~

Esforcei-me ao maximo para tornar estc livro interessante, para que
ele possa ser lido par prazer, alem de pela ioforma,ao. Entretanto, isso
criou problemas para mim, na medida em que uma caracteristica crucial
deste meu livro est.l em seu ass unto nao ser muito importante nem muito
fascinante - ainda menos realmente sinistro. 0 antigo modo de adquirir
conhecimento era urn pouco entediante. Os estudos serios costumam ser.

A..maiQI"'pilrtcd~Hl ue. os .orientalistas _fazem hi_d_e.ROl~£eJ.1Q1.alm~nte.sem
Ya.)apara.q.u~mnaut.odentalista. Nao hi nada assim tao empolgante em -(
intelectuais pedantes ocupados em fazer compara,i.'les filol6gicas entre 0 i,

.lrabe e 0 hebraico, em catalogar as moedas do Egito fatimida ou em esta- "
belecer a cronologia bisica das campanhas militares de Harun al~Rashi4i
contra Buancio. Os estudos academicos costumavam dar pouca enfase a
acessibilidade ou a pertincncia sociopoHtica contemporanea. Os princi-
pais textos dos primeiros orientalistas foram escritos em latim erudito,
portanto somente poderiam ser lidos por uma elite instruida. AMm disso,
eram menores as pressocs para publicar, e muitas tradw;:oes e emaios aca-
demicos permaneeiam em manuscrito. Bispos devotos, patrooos valoro-
sos, timidos antiquarios, curadores de museu com muito tempo livre,
lentes com suas becas e perucas - todos empreendiam suas investigar;oes

secretas em tomos empoeirados. £les conseguiam encontrar empoigar;ao
em controversias havia muito tempo esquecidas, referentes aos decretos
do Concilio da Calccd6nia ou da maneira correta de pronundar 0 grego
dissico. Mentalmente, eles caminhavam e conversavam com as mortos.
Muitos dos orientalistas que you examinar comideravam sua pcsquisa
academica uma especie de ora,ao; e, fossem cat61icos au protestantes, sc-
guiam para 0 tumulo convencidos de que, uma vcz dado 0 ultimo suspiro,
des enfrentariam a salvar;ao au a condena,ao eterna. Para a maio ria de
n6s, e difieil pcnetrar nesse passado com a imagioar;ao.

Q oricntalismo era f' {o JIm ramo..s.ubsidioiri.o_dQs.estudoS_Ocid~lJt.a"isem
_ger_a!;a hist6ria do orien_~~~~cademico e,portanto, urn estudo de ~as'o

espec!?.L~oE_r!EE.a.P!LcLq.~"~.i!d~~iCC;S~~~id~~cUitilrai.Que~';rumo u a
que~ e como funciona a transmissao academica? C~~o se obtem reco-
nhecimento como estudioso? Em qualquer secuio, que recursos eram ne-
cessarios e estavam disponiveis para 0 objetivo de proceder a um estudo
adequado de outra cultura? ° estudo da lingua irabe e do isla era real-
mente importante dentm da estrutura maior da vida intelectual ociden-
tal? Essas sao perguntas simples que ainda estao sem resposta. E alem
disso, hoi as questoes mais tenebrosas, levantadas por 19itims do orien-

talismo, como a de ate que 2S'"~tg..o"s il9Ae!1}i~Q~._q~£!T_abalbam_Il~~taarea
fElaboraram de modo c?nsc~"I1_t~_p_u~ifl£Qn~fJ£I1J:.~.oUl.QJroIle.tialism.o...e.
-'.om Q siQnjsmo. Certos diciomirios e encidopedias podcm ser acusados
como agentes da expropriar;ao cultural? E ja que chegamos a este ponto,
sera que todos. os criticos.do orientalismo escrevem em boa-fe, ou sera que
parte-da polemica nao teria uma intenr;ao oculta relaeionada a poHtica
academica dentro do pais, ao anti-semitismo ou ao fundamentalismo
islamico?

Este livrQnao~teria.sidQ.esCIitQse~n~2.[Q.:;se p,eJo.llVJO__de-Edw.at.clSaipl
.Qrie~.!9.~i5~EtEublicado ~ela erimeira vez eQ.U.9.I8~aid acrescentou um
posfacio ~_,:!p_a~~~giij:~Q..miJ.m, mas nenlw.JILdlls..£r!Os sobre faJQLL
jnterpreta oes da rimeira ed" - r i iqo oa versao ampliada 0 q11e
9liyro diz. esumi __(;EQ.Q.d~pl.-al!~I!l9&...4iJil:;.!lJ_S9..M&-cJJ16nicQdQjrnpe..-
~mo..!-~ ~~ discurso ~n&.~t!J._dQ.Q...q.ue rode ser escrito e pe~.
~o _Ocidente a.respeiffi.6~ffi€rHl1ais.espe.cif1Cament.e.<uesp.fjto do
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i~la~QL?rab~le legitima..a..p.cnetrar;a()-C-<Ipropfia~ao-das-terras arabes-
por partedo Ocidente e endo~:::.?_pr~it:!~_~~~.Embora Said naoseja
(oerente quanta aos prim6rdios do orientalismo, em geral ele afirma que
sua origem esta nas obras de estudiosos franceses e britjnicos do fmal do
seculo XVIII. Entretanto, a formalYao discursiva naG estava restrita aos
academicos,ja que administradores do imperio, exploradores e romancis-
tas tambem participaram desse discurso au foram vltimas dele. 0 Oci-
denle poss.ui urn monop6lio sobre como 0 Oriente pode sec representado.
As rcpresentas:oes do Oriente pactam im'ariavelmente implicas:oes da 5U-

perioridade ocidental au mesma, com muita frequencia, afirmas:oes cate.
g6ricas dessa superioridade. Ressalte-se que somente e possivel falar de
representac;:oes do Oriente, ja que 0 Oriente nao possui realidade objetiva,
sendo apenas urn construto do orientalismo. Caracteristicamente, 0

orientalismo e essencialista, racista, condescendente e sujeito a motiva-
c;:oesideol6gicas.

gmbor.~_algtlns a.:d~iradores do livro de Said tenham admitido que ele
contem muitos erros ec~m freq~encia apresenta de modo equl~. as
reali?:.~c;:oes~_o~~Ei~ntalistas que examina, as vezes e1esafirmam que-~-liVl;'O

E!£fcce (oUVQI.~m~!Q.p.QL!=.Cl.n:.~ada pesquisa e debatesubseqiientes..ql:le
_.PS9vogiU. Nao tenho tanta certeza disso. A maior parte do debate subse.
qiiente ocorreu dentro dos parametros estabelecidos par Edward Said.
Muito do que e decididamente de importancia central para a hist6ria do
orientalismo foi discretamente exduido par ele, ao P<lSSO que todo tipo de
material irrelevante foi invocado para apoiar uma"acusac;:ao a integridade
e ao valor de determinados estudiosos. Uma sensac;:ao e a de que se e forc;:a-
do a discutir nao 0 que real mente aconteceu no passado, mas a que Said e
seus partidarios acham que deveria ter acontecido. Uma vez que se entre
no labirinto de caminhos errados, perspectivas de trompe-l'oeil e becos
sem saida, e difidlimo encontrar 0 cami.nho da saida e refletir com
racionalidade e imparcialidade sabre ° 3ssunto. A distorc;:ao do terna de
Orientalismo e tao fundamental que aceitar sua estrutura mais ampla
como alga com que se possa trabalhar para entao corrigir nao passaria de
d~sperdicio de tempo. Circunscrevi, portanto, num tinieo capitulo a
maior parte de minhas discordancias em rda£1tQ.~S~i9-.J{sso me permitiu

mais ~spa~~ para examinar as principais obras produzidas par importan-
tes onentahstas que fa ram de modo tao estranho desconsiderados au me-
nosprezados em Orientalismo. Para por minhas caetas na mesa ja de inkio,

a .~~u ~er.aq~~l..~livro e uma 2E£%..!L~.~i_l1)p.?~t.u!.~ .•f!l~1~.~I~!1,<lqual e _
d,flctl dlstmgul,LYJ"Q.';;..YcrdadeiIos.ddalsidadespropositadas. A mcus lei-
tares essa postura pode parccer urn afastamento em relac;:aoa moderar;ao
e a cortesia normais ao debate academico, mas infelizmente Orientalismo
foi 0 primeiro a adotar essa atitude. Said, que moneu em 2003. era uma
figura respeitada. Ao atacar seu livro mais irnportante, receia desagradar a
alguns amigos meus. Par oulro lado, sem duvida tambem deixarei furio-
sos antigos inirnigos, e nisso sentirei enorme prazer. Na realidade,.eSloJJ~

_a!~cando 0 iivro, nao 0 hOJ1lell}.Nao discordo em termos significativos do
que Said escreveu sabre a Palest ina, Israel, Kim de Kipling, ou sobre a tec-
niea de Glenn Gould ao piano.

Orientalismo foi urn campeao de vendas - se merecia ter sido e outro
assunto. Pe/o amor ao saber vai cobeir boa parte do mesmo territ6rio de
uma forma que espero seja mais coerente e acessivel. a "tenit6rio" em

questao e vasto, pais, emhora o.s orieiltalistas sernpreJos.-!..clJl.PQY~9_9U7
,D1erosos e r~~ fo~~J~E.!.0.sos, 0 trabalho que realizararn foi forte~
mente influenciado pelo que jot tinha sido feito em exegese biblica, critica
literaria, historiografia e oulras disciplinas de maior proje~ao; e as vezes,
em contrapartida, a pesquisa feita par orientalistas tinha implicac;:oes na
forma pda qual se lia a Blblia ou Homero. Ela ainda podia lanc;:aralguma
luz sobre como as Iinguas em geral evotuiram. Logo, as questoes apresen~
tadas oeste livro tern implicac;:oes para os que trabalham em estudos litera-
rios, hist6ricos, teol6gicos e culturais - natura[mente alem daqueles que
trabalham com estudos orientalS. Linos de importancia crftiea sobre 0
orientalismo de auloria de Anouar Abdel-Malek, Edward Said, Alain
Grosrichard e oulros tambem levanlaram questoes profundas e diffceis
sabre a natureza do discurso, "0 QUlro", "0 Contemplar" e urn amplo leque
de questoes epistemotogicas afins. Para lidar com esses e com outros tex-
tos criticos, e necessario levar em eonsiderac;:ao a pertinencia potencial
para 0 estudo do orientalismo de conceitos formulados por Antonio
Gramsci, Michel Foucault e outros. As condusoes alcan~adas ap6s urn es-
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tudo da verdadeira hist6ria do orientalismo (au no minima de uma hist6-
ria mais verdadeira) podem sec aplica.veis a controvcrsias em campos com
alguma liga~ao. (EstOll pensando, por exempJo, em Black Athena: The
Ajroasiatic Roots of Classical Civilization {Atena negra: as raizes afro-asiati.
cas da civiliza<;ao chissica] de Martin Bernal, 1987, e em Inventing the
Barbarian: Greek Self-Definition through Tragedy [A invem;iio do barbaro:
autodefini<;ao grega atraves da tragedia] de Edith Hall, 1989.)

Neste periodo inicial, sao nccessarias apenas algumas palavras refcren-
tes ao iigJIjficado d~termo "orientalismo", como csta ~~~ado IlQJiYrO
de Said e no row. N; seculo 'XVfiCapa1avra--(r'~"Orientaliste" des-

~~-;;j';"aigucm ~q~~e inte~~~sava-por(iu'est6~~-levanti~~~_..lQ~.o ch\~as.
nem india'nasY.'N~'Gra~Br~tanha, 0 ter~o ,iori;~t~l-i;t;': como era usado

mais- p'~~;S~n~~!_4.Q .s.eSl.l.l9~YIIr,_~~referj~}£1)C}ai~~~~~Xu~~e~!11Q,m91s
'do que ~.U.l1!~.<,Ug:ipJi!1~,_<!~a_d-e111ica."as dragoes sao urn sinal inegavel de
orientalismo", segundo Thomas Warton em History of English Poetry [His-
t6ria da poesia inglcsa I (1774-81). Foi arenas no il)Jci9_.9:9_S_c,CJ.llQXIX..que
ele veio a dcsignar Q estudo de todas e quaisquer culturas e idiomas asiati---'------- . . "-,._-_ .._------,._,--",.---,., _. ,,--,,",'

£os. Houve urn pedodo na_~ecad~de.~~~_O ~!'"!!9.I,l_e"o~~!:t~lis!.~~~'!.9uir.iu
urn significado bastante especifico no contexto da India Britanica. ~,aos
"QrientaJista( eram ad;rn~~!r_a_d.()!es eesttidr6S0S~U;-d~fendi;~,-; ideia ..,
~.e.trabalh~r com os tradicionais costumes e institui~6es muyulmanos e
bin@s, n<l.I}}.£9.i?~2gP.9SSlvel,e de estudar, eminar e pesquisar a heran~a.
CJ'!.lluill.iD9.iana..Esses homens foram enfrentados.e acabaram sendo der-
rotados por anglicistas como Macaulay e Bentinck, que, em termos gerais,
preferiram impor as institui~oes britanicas e sua cultura ao subcon-

tinente. Sub~gQ,entement.~~:.r~?~oriental~~ta" apr~s_~ntou.~ .!er:.?~~
a ser usado como referenci_a .a_quem tenha feito._um eSludQ_esj2fciaLdas
iinguas ecultura~-~~i'~t;~~(e do norte da Africa). Pelo menos dcsde a de-
~-~da &' i960:' ~ orien'tal'is~-o' ~-;tr~~'b'-;~taque de partid,a,do.Ldo._

islamismo, marxistas e outros;'e a "designa~ao -de "ori';-riialista".adquiriu

"~~~e'sp'~[o'~j.!lYE-:.....~s:j~.'::.9mo for, se algucm quiser me chamar de
"ori~l1talista", eu me sentirei lisonjeado em vez de or~~"dicio.

Quando publicou seu pequeno livro British Orienta/isIs [Orientalistas
britanicos] em 1943, A. J. Arberry escreveu a respeito de academicos que

viajavam pela Arabia, Persia, fndia, Indonesia e Extrema Oriente au que
escreviam sabre esses lugares . .Ew J978 Said vein a USaf a pala'iIjl

"~linnO:nUIrUl-O-vO-sentido,.. rna is rest rito.-para.dcsignar.qurnLpcr.-
corria Q.l!!.~!l.9.2..arabe, 0 estudava ou escrevia a resp.~to dele, e mes..mo
f)~.s~.~.~~~?_~I~ex,clu,i.uQ.na,rte.daAfrica.aoestedo.£gito. Nao consigo. adi-
vinhar por que motivo ele excluiu 0 norte da Africa, mas, deixando-se de
lado cssa omissao, nesse caso espedfico aceita com prazer sua delimita~ao
ate certo ponto arbitraria do tema, pois e a hist6ria dos estudos oQgent'!Js
~ hist6ria e da cultura arabe e~tQjs1a..ll..qJ.u;mais me ~.eSSil,.Entretanto,
costurna ser necessario lan~ar urn olhar de esgudha para 0 que estava
acontecendo nos estudos contemporaneos sobre os persas e turcos _ par4
ticularmente os turcos, pois seria arbitrario isolar 0 estudo do mundo ara-
be pre-moderno dos estudos otomanos. Desenvolvirnentos na sinologia e
na egiptologia sao tambem por vezes pertincntes e, naturalmente, qual-
quer estudo do orientatismo que deixe de tratar da importancia avas-
saladora dos estudos biblicos e do hebraico, bern como da religiao em
geral, para 0 modo peto qual ° isla e os arabes Coram estudados e descritos
seria despropositado e totalmente anacr6nico.

Alguns.au.t9re~_con~dera[am..q l.l~.a_UJ.!.ig,e_f!~,Qcunie.ntal i~mo_sedam
encQntrad3s.o.a..e;!t<;1~.i\J;ltiga.Outros sugeriram urn inido muito mais tar-
dio, cq,m 05 decretos do Concilio de Vienne em 131L~12.Ainda outros sao
ga,opiI1ili.q,1e_q~e nao existiu nenhum orientalismo digno desse nome antes
da invasao do_Egi.to.p~r_B~naparte ~~. iC798--:-ik;p~~t~-Je'~is-ia 'dcstestHti-

mos, a ascensiio do orientalismo come~a praticamente ao mesmo tempo
que a era dourada do imperialismo europeu. Minha pr6pria visao, que es-
c1arecerei em mais detalhes no decurso deste Iivro, e a de que nao existiu
ninguem que pudesse ser consider ado urn orientalista serio antes de
Guillaume Postel (c. 1510-81), e que 0 orientalismo ou bern comep no se-
culo XVI com ele ou, se nao tao cedo, nao teria passado do inkio do scculo
XVII, quando Jacob Golius (1596-1667) e Edward Pococke (1604-91), bern
como autras figuras nao Uo eruditas ou industriosas, publicaram suas pes-
quisas pioneiras. Contudo, examinarei sucintamente ° que poderia por
equ(voco ser interpretado como prava de urn orientalisma remoto naAnti-
gilidade e na Idade Media, antes de alacar 0 seculo XVII e posteriores.
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Ate as ultimas Mcadas do seculo XIX, 0 orientallsmo dispunha de
poucos recursos do tipo de estruturas institucionais, e .2-ap.9geU--do
Q.rient.!~l.iLrnSU.~!i!I,!~Jsma1.soQ1e~tesl,lrgiu oa segunda metade do secul9
~ Os institutos de pesquisa, as bancos de ii~ro~J~-~1ir'e~iicl~~~-
ferencias de especialistas e associa~oes profissionais surgiram nessa epo-
ca. Partanto, PeTo arnOT ao saber e principal mente uma hist6ria de
estudiosos isolados, muitas vezes homens solitarios e e.xcentricos. Ex-
pacntes intelectuais como, por exemplo, Postel, Erpenius e Silvestre de
Sacy vasculharam a Europa em busca de correspondentes de erudi~ao
semelhante que puclessem ter alguma ideia da natureza dos problemas
reconditos com que eles trabalhavam. Como 0 orientalismo nao tinha
nenhum discurso predominante e compuls6rio, eram muitos os interes-
ses e estilos de pensamento em competi~ao. Este livro contem, portanto,
muitas descri'r0es de individuos que eram orientalistas - diletantes,
obsessivos, evangelizadores, livres-pensadores, loucos, charlataes, pe-
dantes, romanticos. (Mesmo assim, talvez ainda nao seja 0 suficiente.)
Nao pode haver uma cronica (mica do orientalismo que se possa inserir
em limites daramente definidos.

t: prova-vel que Edward Pococke tenha sido 0 melhor arabisla da sua
epoca; e, muito depois, Antoine Isaac Silvestre de Sacy tenha sido 0 mais
ilustre estudioso do arabe cl.:issico no inkio do seculo XIX. Nao obstante,
consigo apresentar melhores tradu~oes do arabe do que qualquer uma des-
sas duas figuras impressionantes. Nao e por eu ser mais inteligente nem
mais aplicado do que eles, mas por eu ter aprendido com mestres dedicados,
ao passo que Pococke e Silvestre de Sacy precisaram ser verdadeiros autudi-
datas. Alem disso, tenho acesso a dicionarios, gramaticas e outras ferra-
mentas de referencia muito melhores, como, por exemplo, a excelente
Encyclopaedia of Islam. Urn tema recorrente neste livfOe 0 modo pelo qual
cada geraJY<iode arabistas eonsiderava insatisfat6rio 0 trabalho da gera~ao
anterior. Era mais au menos inevitavel que isso ocorresse. Pelos padroes
atuais, ninguem nos seeulos XVII e XVIII conheda 0 idioma arabe assim
tao bern. Os primeiros orientaJistas costumavam ser impiedosos em suas
eriticas as tradU(;:6es e decisoes de edilTao uns dos outros. A rivalidade e 0
rancor foram poclerosos propulsorcs na hist6ria do orientalismo.

Pelo amor ao saber nilo contem nenhum estudo das cartas de Flaubert
escritas no Egito, dos romances de Disraeli, do quadro de Delacroix sobre A
morte de Sardandpafo nem sabre a Aida de Verdi. Sou contrario a idtia de
que 0 orientalismo possa ser encarado basicamente como urn modelo de
obras-primas literarias e de outras naturezas artisticas, criadas principal-
mente por homens branc05 ja mortos. Os produtos do orientalismo tradi-
donal cram menos coloriclos e menos fluentes que isso. Em seu aspecto
mais importante, 0 orientalismo repousava-sobre 0 enfadonho trabalha
al;:ad~IP.ic;,Q~a_total aten~ao,aos detallies filologicos. Nao ereio que a roman-
cista Flaubert e 0 estudioso do arabe e do isla Sir Hamilton Gibb estivesscm
reaImente eontribuindo para 0 que em sua essencia seria 0 mesmo discurso,
ou se eram vitimas dele. Contudo,a distin~ao entre a produ~ao academica e
a artistka naturalmente nao e perfeitamente n[tida. Par exemplo, 0 romance
~!~ :William Beckford apresenta notas de pe de pagina de aparencia
academica; e, por outro lado, a compreensao de Gibb da carreira de Sa-
ladino foi profundamente influenciada par seu entusiasmo pelo romance 0
ralismd de Waiter Scott. Ellite uma significativa superposi~ao entre os es-
tudos dos orientalistas e as obras artisticas de inspiralTao oriental; mas ereio
tratar-se somente de uma superposi<;ao e nao de uma prova de urn unito
discurso coeso. Mesmo assim, '!.lorm~.Eela 9~~L9J.sJa....f....Os....arabesforam
~~'lgOS por.escritores e artistas ocidentais tcm,!1!Jl.!...If.i!!s!ai~_p.2rtan-
cia, alem de ser interessante por seu pr6prio mhito,=-is~Q..~!!2!ft.enQQ..~xa-
minar nwn segundo volume, intitulaclo As arIes do orientalismo.

Enquanto escrevia este livro, beneficiei-me de convcrsas com Helen Irwin,
Mary Beard, Tom Holland, Charles Burnett, Roz Kaveney e com 0 profes-
sor Hugh Kennedy. Sou grato a meu editor, Stefan McGrath, por seu entu-
siasmo. Tambem fui favorecido pela revisao de Jane Robertson. Eles nao
sao responsaveis por nenhum erro encontrado neste livro - quem dera
que fossem. Embora eu tenha censurado pesadamente alguns criticos do
orientalismo por seus erros factuais, tenho perfeita consciencia de que, ao
cobrir urn campo tao vasto como 0 da historia do orientaIismo, e bern
provavel que eu mesmo tenha cometiclo uma grande quantidade de erros.
Pelo menos, procurci acertar.
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Uma investiga~ao sobre a natureza de uma
determinada polemica do seculo xx

Uma P05Sfvd riplicil poder;a sa a de que 0 tfeito idealOgico de Puff t
neutraliUldo com 0 proprio ato de sua exposirao e dt/Illneia. Sf!m duyj-
da, lima vantagtm dj,wle do imperia/Ismo; e til mtsmo me (neanegarei

de fazer urn pouco dessa nwtralizafiio "11m pilCar de olh05. Emretanto,
o modo de alarme indignado va; Sf I!sgarfando muito depois de a/gum

tempo. St, em Vlt di5S0,fizermos plena usc de concertos pos-coloniais,
p6s-modernos - enITe cutro!, a "aporia, a ambivalencia, a indelami.
napl0, a questl10 do feehamento discursivo, a llrnfllfll Ii intervent;iio, a
condifao de intencionalidade, 0 quesrionamtllto a 'conceilos tota-
lizadores'" - naSSQ critica. pode sa rmensurave/mente mais eficaz, ati
mesmo rtvoluciondria.

OilS Nuffa Oat, "Resident ~j{"nsM [Eslr;mgeiros residentes] in

Frederick Cr{"wl, POItmodun Poo~(2001)

o HOMEM DO LIVRO

Qd\\iard Said,"falecido em 25 de setembro de 2003, tinha muitos amigos e
auida' mais admiradores. Era bonito e estava sempre bern trajado. Tambem
era elegante, sensive1, espirituoso, erudito e culto. Tocava piano e tinha um
conhecimento excepcional de musica cLissica. Era um cdtico literario sutU e



dominou quando jurei tornar a vida 'deles' urn inferno, sem ser apanhado,
sem jamais me permitir chegar perto de qualquer urn deles, tirando deJes
o que tinham a ofereeer totalmente a meu pr6prio modo."l

Sua educar;ao superior realizou-se nos Estados Unidos a partir de
1951. Como ele mesmo a descreveu, sua juventude foi dourada porem
infeHz.Ele era urn rapaz motivado, que lutava para estar a altura das ex-
pectativas dos pais e nao parava de procurar novas tnetas a atingir, scm
jamais ter vontade ou capacidacle para relaxar. Durante a vida inleira, so~
freu de insOnia. Cursou a graduar;ao em Princeton e depois fezurn douto-
rado sobre Joseph Conrad em Harvard. De 1962 a 1967, viveu num
casamento infeliz.Em 1970 vohou a se casar. Em 1967 (ana da Guerra dos
Seis Dias) come(fOu a ensinar no departamento de ingl~s da Columbia
University em Nova York e continuou a ensinar la a vida inteira. Embora
fosse urn escritor e academico adamado e de cstilo de vida confortavel
que ensinava numa universidade de elite e freqOentava lugares exdusivo~
no mundo inteiro, t.£.daa vida ele preferiu se considerar urn exc1uldo.'

q.crltico..li.t~rariQEnCllAuerbach (1892.195 7) foi urn dos rllOd'ei';sde
Said. Auerbach foi urn importante praticante da fLlologiaromanicaj e sua
grande obra, Mimesis (l946), era urn exerdcio de Iiteratura comparada,
mais especificamente urn estudo das percep,;oes inconstantes que os ho-
mens tern da realidade, can forme retletidas na literatura. A faw de textos
estudados era impressionante, pois ele come,OU com a Biblia e Homero e
terminou com Proust. Auerbach eostumava trabalhar a partir do An-
sQrzpunkt (ponto inicial) do estudo de urn determinado lexto, ou de parte
de urn texto, para compreender a hist6ria e 0 mundo como urn todo. Urn
fator incidental motivador da adula~ao de Said diante de Auerbach foi 0

fato de que cste ultimo tinha escrito sua obra.prima no exllio em Islam.
bul. Said, que se considerava urn exilado da Palestina, costurnava repetir a
cilJ,;aOque Auerbach faziade Hugh ofSt Victor; "0 homem que secncan-
ta com sua patria ainda e urn jovem iniciante; aquele para quem todos as
solos sao como sua terra natal ja esta fOrlej mas perfeito e aquele para
quem a mundo inteiro e terra estrangeira."

Auerbach tinha uma reverencia especial pelo historiador e professor
de ret6rica Giambattista Vieo (1668-1744), e nisso tambern Said 0 aCOffi-
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respeitado. Sendo elepr6prio urn intelectual, sernpre enearou com extrema
seriedade 05 deveres do intdeetual. Foi tarnbem urn defensor incansave\dos
direitos dos palestinos e tinha urn ceticismo adequado acerca do acordo de
Oslo e mais tarde do "caminho" para a paz no Oriente M~dio.Opunha-se ao
regime.eorrupto C oprcssor de YasserArafat e seu seqliito de protegidos oa
Cisjordania. Quando n1l.0estava de fato travando algum debate feroz com
aqueles que identificavacomo inimigos sionistas e imperialistas (e em deba-
tes nao poupava ninguern),dc era ao que lodos diziam urn homem gentil e
de rala mansa. Durante toda a vida, reeebeu muitas honrarias, tendo, entre
outros tltulos, 0 de membro da AcademiaAmericana de Artes e Ci~ndas, da
RealSociedade de Literatura, da Sociedade Filos6ficaAmericana e da Aca-
demia Americana de Artes e Letras.

Said nasceu em Jerusalem em 1935.0 motivo pareee ter sido 0 de seus
pais preferirem as hospitais de Jerusalem aos do Cairo. No entanto, seus
pais, que cram eristJ.os protestantcs, provinham do Ubanoj c Said, que
reeebeu sua educa(fao principalmcnte no Egito e depois nos Estados Uni.
dos, era cidadao eglpcio e americana. Sua familia costumava passar as fe-
rias de verao no Ubano. Em suas mem6rias, Out of Plnee IDeslocado),
Said escreveu sobre sua infancia e vida no Egito com urn pai autoritario e
uma mae indulgente.' Ele passou somente alguns meses numa escola em
Jerusalem. Portanto, e questionavel que se apresente como palestino. Mas
talvez a questao nao seja importante. Ele decerto se considerava pales~
e seotia uma identificar;ao apaixonada com os sofrimentos daquele pova.
Said ,resceu numa pr6spera residencia na qual 0 arabe era usado apenas
para falar com os criados. (Ele somente ~eio a dominar 0 arabe \ilerario
muito mais tarde na vida, depois de ler aulas.) A maior parte de sua for-
mar;ao [oi no e1eganteVictoria College no Cairo, "uma institui(fao projeta-
da para ser a Eton do Oriente MMio". Os pn!dios da escola tinham os
names de her6is do imperialismo e da explorar;i1obritanica; Kitchener•
Cromer, Frobisher e Drake. Era proibido falar arabe no recinto. Naquela
escola, Said era urn rebelde e urn forasteiro. 0 bedel chefe, Omar Sharif (0
ator, cujo nome original e Michael Shalhoub), foi urn dos que 0 espanca-
ram, Em Out of Place, Said descre,'c sua rear;ao a mais uma surra de ver-
gastadas, dessa Vel par parte de urn mestre: "uma furia implacavel me
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panhou. A obra de Vico Prineipi di una scienza nuoJla (I72S) proCurava
estudar as culturas de tempos passados nos seus pr6prios termas e afir.
maya ser absurdo julgar as homens segundo 0 et05 de tempos posteriores.
VieD aftrmava que as culturas cram moldadas em grande parte por sua
percep~ao particular de sell pr6prio passado. Em cad a sociedade, leis e
c6digos de comportamento cram baseados num "sensa commune", urn
consenso sustentado por estruturas comuns de pensamento C sentimento.
Said elogiava a "qualidade antagonlstica da obra de Vico - 0 fato de ele
ser anticartesiano, anti-racionai e anticat6Iico".~ AIem disso, 0 usa por
parte de Vico de provas fUol6gicas para defender amp\as teses hist6ricas
fascinava Said. Entretanto, sua excessiva admira~l'iO por Vico era urn pou-
co estranha, Ievando-se em conta 0 feroz racismo de Vico. Por exemplo, os
comentarios escarnecedores e condescendentes de Vico a respeito da filo-
sofia e da pintura ehinesa pareceriam a maioria dos leitores modernos

uma atitude bastante of ens iva.
Em 1966, Said publicou Joseph Conrad and the Fiction of Au.tobio-

graphy. [Joseph Conrad e a fie~ao da autobiografia]. Conrad foi uma
escalha acertada, nao s6 par ter sido urn exilado, mas por ter se espe-
cializado em fic~ao em locais ex6tieos e porque seu 0 cora~ao das trewu
deve ser lido como uma parabola sinistra sobreo calonialismo. Said usou
as cartas de Conrad para estudar a facilidade com que Conrad apresentava
sua vida passada para, de certo modo, poder se reinventar. 0 livro seguinte
de Said, Beginnings: Intention and Method [Inicios: inten~ao e metoda}
(1975),-apresentava forte influencia de Vico e de Michel Foucault (sobre
quem falaremos mais adiante).A no~ao de que obras literarias individuais
sedam moldadas pela forma~ao discursiva da epoca, nao pelo individuo
seu autor, ~ nitidamente foucaultiana. Em Beginnings, Said al~ou 0 critico
litera.rio ao mcsmo nivel do artista criado! ou ate a urn nivd mais alto do
que 0 deste. Tambem disparou algumas salvas contra 0 aventureiro e
autor de fantasias literarias, T. E. Lawrence. (A auto-inven~ao de Lawrence
em Os sete pi/ares da sabedoria foi ainda mais flagrante do que a de
Conrad.) Begirll1.itlgs,que foi produzido antes que Said tivesse pemado cm
se reinventar como defensor do isla contra estere6tipos e genera!izao;oes,
contem alguns exernplos notaveis exatamente desse tipo de atitude, par
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exemplo:"~ significativo que 0 desejo de criar urn mundo alternativo, de
moclificar au aumentar 0 mundo real atraves do alo de escrever( ...) seja
incompativel com a visao de mundo islamica."4 Ja que se esta tratando do
tema de cstere6tipos, vale considerar se e possive! ou mesmo desejavel
descarta-los totalmente. Como urn importante materna-tico salientou:
"Muitos estere6tipos permitem a economia de expressao necessaria para
uma nip ida comunicay3.o e funcionamento eficaz. Cadeira c urn
estere6tipo, mas nunea se ouvern queixas quanto a essa no~ao por parte de
bancos de bar, espregui~adeiras, pufes, pe~as de art dico, variedades de
espaldar alto para salas de jantar, antigilidades valiosas, chaises-Iongues ou
exemplares para usa em cozinhas."s

A POLlTlZA<;Ao DE UM CRITICO L1TERARIO

o jovem Edward Said nao era partkularmente politico. Em 1967, porem,
viu a Guerra dos Seis Dias e a conscqilente ocupa~ao israe!ense da
Cisjorclfmia e da Faixa de Gaza. A catastrofe de 1967 nolo foi simplesmente
uma derrota militar para os arabes. Foi tambem urn questionamento da
irnagem que tinham de si mesmos c levou intelectuais arabes a tel1etir
sabre 0 que estava errado dentro do munclo arabe, al~m das 6bvias injus-
ti,as de uma hegemonia americana e israe!ense no Oriente Media. Cada
vez mais, Said se identificava com causas arabes e come,OU a ler aulas de
arabe na decada de 1970. Entretanto,~rninha impressa~>e a de que, apesar
de ter-se tornado urn defensor entusils:tico"de urn punhado de romancis-
tas arabes contemporaneos, ele jamais adquiriu urn conhecimento pro-
fundo da tradi~ao literaria arabe.

Em mar~o de 1973, terrorist as palestinos tomaram a embaixada
saudita em Cartum, e Ires diplomatas americanos foram mortos. Naquele
mesmo ano, em outubro, tropas egipcias atravessaram 0 Canal de Suez e
tentaram retomar de Israel 0 deserto do Sinai e a Faixa de Gaza. A guerra

do Egito teve ° apoio da Uniao Sovietiea. Contudo, ° apoio americana a
Israel foi majs irrestrito e mais eftcaz. Numa serie de manobras ousadas, as



tropas israelenses (ercafaro uma grande parte do exercito eg[pcio. Os regi-
mes arabes reduziram a prodw;ao depetr61eo em protesto diante da inter-
ve0'Tao americana na rcgiao. Os arabes, fossem des xeiques riquissimos,
fossem combatentcs pcla liberta'Tao da Palestina, foram vitirnas de uma
revoltante hostilidade por parte dos jornais americanos bern como por
parte da tclevisao (fenamena que persiste ate 0 prescote). Foi a cris~,~.Q..
Oriente Media de 1973 que inspirou Said a pesquisar e a escrever OrieQ_
talismo, que foi publica~o em 1978. Apcsar de as criticas iniciais terem
sido extremamente negativas, 0 livro acabou ternando-se urn classica,
traduzido para 3S Hnguas. Embora a versao inglesa tcnha sido reimpressa
repetidamente, Said nao fez csfon;:o algum para corrigir alguns do~ erros
factuais que foram assinalados quando da prime ira publica<;ao. Na reali.
dade, Said mais tarde acrescentou urn "Posfacio" cheio de presun<;ao, em
que se recusava a fazer qualquer tipo de concessao e insultava abertamente
criticos do livro.

Orientalismo nao e uma hist6ria dos estudos orientais, mas uma pole--
mica a\tamente seletiva sabre certos aspectos da rela<;ao entre 0 conhesi.
mento e.a poder. Seu estilo e seu conteudo causam a forte impressao de
que 0 livro se dirige exclusivamente a urn publico leitor ocidental. Os alvos
de Said incluiam orientalistas academicos, mas tambem atingiam altos
administradores coloniais, exploradores e romancistas, pois ele acreditava
que todos esses grupos participavam de um discurso orlentalista comum.
Said restringiu sua argumenta<;ao a regiao central do mundo arabe, sem
apresentar urn exame significativo dos estudos p~ersas ou turcos. Ele che-
gou a deixar de lado as terras arabes no norte da Africa (0 que resultou em
terem as orientalistas franceses saido relativamente inc61umes). Na intro-
du<;ao, ele expos seus objetivos e metodologia. Vico, Foucault, Antonio
Gramsci e Raymond Schwab (autor do estudo confuso porem cativante
sabre os interesses europe us na India, La Renaissance orientale, 1950) sao
invocados como as mairres Ii penseT condutores do exerdcio. 0 primeiro
capitulo, "A abrangencia do orientalismo", avan<;a e reeua pelos secuJos
afora, precipitando-se sabre Arthur Balfour, :t.squilo, Dante, Gibb e mui-
tos outros com acusa<;oes de racismo e de atitudes colonialistas. 0 capitu-
lo seguinte, "Estruturas e recstruturas orientalistas': contem uma critlca
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ALGUNS PROB1.EMAS DE ORIENTALlSMO
,c

Orientalismo da a impressao de urn livro escrito as pressasr€-~p~t~i;oJe
contero muitos erros factuais.Said mcnciona "Pedm,o Veneravel, e outros
orientalistas c1uniacenses".6 Que outros orientalistas c1uniacenses? Seria
interessante conhecer seus names. (Mas naturalmente a ideia de que hou-
vesse toda uma escola de orientalistas duniacenses e absurda. Pedro, 0 Ve-
neravel. trabalhou sozinho.) Como Bernard Lewis ressaltou, Said faz com
que exeecitos mu<;ulmanos conquistem a Turquia antes de conquistar 0

norte da Africa. Is50 realmente sugere uma ignorancia espantosa da hist6-
ria do Oriente Medio, da mesma forma que sua crenp quanto a terem a
Gra-Bretanha e a Fran<;a dominado a regiao oriental do Mediterraneo a
partir do final do seculo XVII? Said diz que muitos dos tradutores
arientalistas de Bonaparte cram alunos de Silvestre de Sacy, mas nao se da
ao trabalho de apresentar nenhurna prova disso, e, como foi ressaltado
num capitulo anterior, De Sacy eome<;ou a ensinar somentc em 1796. 0
principal interprete de Bonaparte era urn dragomano, nao urn produto da
academia; e,como De Sacy nao sabia eglpcio cologuia\, de qualquer modo
suas aulas teriam sido de utilidade limitada. Said descreve a historiador
suir;:oJacob Burckhardt (famoso por sua obra Civilizarao do Renascimento
na Jrdlia) trabalhando com proverbios egipcios.3 :t. urn absurdo. Said afir-

mais uniforme de certas figuras importantes do scculo XIX, como, por
exemplo, Lane e Renan. "0 orientalismo agora" e 0 capitulo mai.~polemi.
co, no qual jornalistas e academicos judeus sao os alvos especificos das
denuncias de Said. t evidente que urn rancor pelo que vinha acontecendo
aos palestinos desde a decada de 1940 instigou Said a escrever esse livro.
rodavia, em vez de culpar os politicos britanicos, americanos e sovieticos,
lobistas sionistas, a excrcito israe1ense e, por que nao, a fraca lideran<;a
palestina, num estranho tipo de deslocamento, arabistas academicos de
secuJos passados, como, por exemplo, Poeoeke e Silvestre de Sacy, foram
apresentados como as principais responsaveis pelos desastres da pr6pria
epoca de Said.
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rna que a obra de Edward William Lane Manners and Customs of the
Modern Egyptians [Maneiras e costumes dos egipcios moclernm] era
dirigida para urn publico academico; mas, como vimos, 0 livro foi publi-
cado por uma organiza<;ao dedieada a forma<;ao de urn vasto publico lei-
tor. Said afirmou que Life of Mahomet, de Muir, escrito no seculo XIX, e
sell livro sabre 0 califado ainda cram tratadas como fontes abalizadas na
Meada de 1970 (como se nunea tivessern sido escritos os livros e artigos
posteriores sabre as mesmos tcroas de autoria de Wellhau.<oen, Noldeke,
Goldziher, Lammens, Brockelmann, Watt e Rodinson). Said tambem ale-
gOll que Gibb teria insistido em usar a titulo Mohammedanism [Mao-
metismo] em sua pcquena monografia sobre 0 isla, quando na realidade,
se tivesse se dado ao trabalho de ler a introdw;ao daquele livro, Said teria
sabido que 0 titulo foi imposto a Gibb pela editora, porque esse era 0 tItu-
lo do manual anterior de autoria de Margoliouth.

.._ S'eria possive! seguir adiante com essa Hsta de erros. Alguns sao insig-
nificantes, mas outros sao de fato importantes. Aliados sofisticados de
Said sugeriram que os fatos, ou erros factuais, nao sao a questao principal.
Na realidade, a insinuayao e a de que 0 recurso a "fatas" e "provas" seria
uma tradi~ao de orientalistas reacionarios. Sugere-se que a verdade es-
sencial da condenayao de Said ao orientalismo f:. tal que a abrangcncia de
seus argumentos nao e prejudicada pela falta de uma fundamentayao
factual detalhada. As "tensoes e contradiyoes" que tanto atormentam seus
criticos (entre as quais estou inc1uido) sao "fundamentais para seu ar-
caboUl:;o transnacional'? 0 proprio Said, num ensaio posterior
"Orientalism Reconsidered" {Orientalismo revisitado]. pareceu ter duvi-_
das (obscuras) quanta ao valor da coerencia, sugerindo que "a alegayao
que alguns fazem de que sou aist6rico e incoerente seria mais i~teressante
se as virtudes da coerencia, seja la 0 que for que se pretenda dlzer com 0

termo fossem submetidas a uma analise rigorosa':lO f possive! sofrer a
tenta~~o de accitar esse tipo de argumento, embora, naturalmente, se S~id
e seus defensores nao se sentem obrigados a respeitar fatos, nao ha motlvo
algum pelo qual seus criticos deveriam respeitar fatos. Pois, se e permissi.

I, d ... 0 e dovel apresentar uma imagem faisa do orienta Ismo, 0 cnstlamsm
imperialismo britfmico, nao seria tao obviamente errado apresentar de
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modo semelhante uma falsa imagem do isla, da hist6ria arabI.' ou da dificil
situayao dos palestinos. Como Sir Thomas More observou na peya 0 ho-
mem que niio vendeu sua alma de Robert Bolt: "Este pals esta coalhado de
leis de uma costa a outra - leis dos homens, leis de Deus _ e se voce as
exterminar - e voce e exatamente 0 homem ceno para lsso - acha real-
mente que conseguiria se manter firme diante dos ventos que entao have-
riam de soprar? (Em voz baixa.) t:. eu daria ao Dem6nio 0 beneficio da
existencia da lei, para minha pr6pria seguran)a."11 Outros sugeriram que,
apesar de estar cheio de erros, Oritmtalismo ainda e de enorme valor por-
que estimulou a discussao eo debate sabre problemas importantes. En-
tretanto, nao esta 6bvia 0 valor de urn debate baseado numa versao
fantasiosa da hist6ria I.' de esforyos academicos passados.

Ainda que possa de fato haver algum problema com as niio anaJisadas
"virtudes da coerencia'; isso seria urn nada em compara~ao com as problemas
resultantes de uma argumentayao que e incoerente com frequencia e de modo
flagrante;ja que passa a ser dit1cilate mesmo descobrir quaJ e a argumentayao.
Para dar urn exemplo, Said nao consegue se decidir quanta a epoca em que 0

orientalismo teve inkio. Grande parte do tempo, ell.'quer associar suas origens
a invasao do Egito por Napaleao em 1798.0 orientalismo e repetidamente
apresentado como urn fen6meno secular do Iluminismo. (Essa nOyiio seria
urn paralelismo aproximado do argumento de Foucault, em As palavras e as
coisas, de que ate as uItimas decadas do seculo XVIII 0 Homem nao existia e
que foi somente nessa epoca que Deus roi removidodo centro do universo I.' 0

Homem passou a ser tanto 0 objeto como 0 sujeito do conhecimento.) Em
outras ocasioes, porem, Said parece considerar a Bibliotheque orientale (1697),
de d'Herbelot, 0 documemo fundador do orientalismo. Mas em seguida,sera
que Postel nao leria sido 0 primeiro orientalista? Outra data possive! oferecida
por Said e a de 1312, quando 0 Condlio de Vienne estabe!e<:eu dtedras de
hebraico, arabe e outros idiomas (emboraSaid pare)a nao se darconta de que
os decretos do concilio referentes ao ensino do .1rabe fcram Ietra morta.)

J.1:nos deparamos com os lendarios orientalistas c1uniJ(enses do secu-
10 Xl. Mas pude-se voltar ainda mats 010 passado para descobrir tlpicas
atitudes ocidentais de urn antiorientalismo sinistro nos dramas de t:s-
quilo e Euripides. Suas perras destilavam distinyoes entre a Europa e 0 Ori-



cote que "perdurarao como motivos essendais da geografia emodonal
europeia". Sadik Jalala]-'Azm (urn dos muitos critic05 arabes de Said) des_
creve bastante bern a confusao dai decorrente: "Em Dutras palavras, 0
orientalismo nao e realmente urn fenomeno absolutamente moderno,
como pensavamos antes, mas 0 produto natural de uma antiga e
irresistivel tendenda mental europeia de dcscrcvcr incQrretamente as rea-
lidades de autras culturas, povos e seus idiomas, favorecendo a auto-afir_
malj:ao, domina!j:ao e ascendencia ocidentais."ll

Em parte, 0 dcsejo de Said de incluir Homero, tsquilo e Dante em SUa

galeria de vil6es orientaiistas provinha de seu envoivimento humanista
com uma serie de grandes Iivros. mais au menos segundo 0 modelo de
Auerbach, se bern que, naturalmcnte, a envolvimenta de Said Cossede na-
tureza hastil. A questao cronol6gica c tambem de alguma importancia
pais, se t:squilo, Dante I' Postel haa de ser acusados de o~ientalismo, can.
clul-se que nao pode ser verdadeiro 0 vinculo necessano postulado por
Said em Dutro texto entre 0 arientalismo e 0 imperialismo. Pelo menos ate
as ultimas dccadas do seculo XVII,a Europa foi amea~ada pelo imperialis-
rna atomano, I' e djficil estahelecer a inicjo do dominio econ6mico aei.
dental sabre 0 Oriente Media em data anterior as ultimas decadas do
seculo XVIII. A Gra-Bretanha conquistou ° efetivo controlI' politico I' mi-
litar do Egito na decada de 1880. A Gra-Bretanha e a Fran~a conseg.uir~m
mandatos sabre outros tcrrit6rios arabI'S em conseqiienda da Pnmelra
Guerra Mundial.

A certa altura em Orientalismo, Said afirma que nao havia nenhu-
rna diferen~a essencial entre as vis6es do isla mantidas nos seculos XII
e XIII, de urn lado, e as do seculo XX, do outreY A partir dessa afirma.
r;ao, seria necessario deduzir que a inven~ao e 0 desenvolvirnento do
orientalismo do secula XVIII em diante nao tiveram absolutamente
nenhum impacto, positivo au negativo, sabre as ideias e sentimentos
dos europeus a respeito do isla nos tempos modernos. Em outro loea.!,
Said sugeriu que a esquematiza~ao do Oriente, que come\"ou na AntI.
guidade, teria continuado durante a Idade Media,14 Ele dtou a trala-
mento que Dante deu aos mw;:ulmanos na Diyina Comedia para provar
a que dizia. Segundo Said, Dante foi culpa do, da mesma forma que 0

enciclopedista do seculo XVIII d'Herbelot, de incorporar e
esquematizar 0 Oriente. IS No entanto, meu capitulo sobre escritores
medievais cleve ter deixado evidente que Dante nao possula nenhurna
visao esquematizada do isla. Ele da a impressao de ler sido quase total-
mente ignorante em rela~ao a essa religiao, e nolodemanstrava gran~
interesse pela cultura arabI'.

A apresenta!jao que Said fez da hist6ria do orientalismo como urn
conjunto de !ivres importantes porem notivos, quasI' todos de autoria de
homem brancos mortos, foi a de urn crltico literario que superestimou
enormemente a importancia da alta literatura na hist6ria intelectual. Urn
de seus procedimentos prediletos era sub meter textos proeminentes a lei-
turas desconstrucionistas - nao apenas Manners and Customs of the
Modern Egyptians de Lane I' The Cambridge History of lsIam, mas tambem
produtos basicos I' vigorosos do departamento de literatura como, par
exemplo, 0 ta!ismiJ de Walter Scott, Daniel Deronda de George Eliot, a
diario de Flaubert e suas cartas do Egito. Said, que tambem superestimou
o pape! contestat6rio do intelectual, pareee ter sido da opiniao de que os
problemas politicos do Oriente Medio eram em ultima analise de nature-
za textual, que poderiam ser resolvidos por meio de tecnicas de leitura
critica. A seus oihos, Coramestrategias de diseurso e textuais que impe!i-
ram 0 projeto imperialista I' plantaram seringais, que abriram 0 Canal de
Suez e estabeleceram guarnir;6es de legionarios no Saara. Como 0

orientalismo e par natureza uma doen~a acidental, 0 meSilla deve valer
para a imperialismo. Os pers,lS, que sob 0 comando de Ciro, Daria e
Xerxes eonstruiram urn imperio poderoso I' teotaram acreseenlar a Greda
a esse imperio, nao [oram acusados de imperialismo par Said. Pelo coo-
trario, eles foram apresentados como viti mas tnigieas I' inocentes de
descriij:oesenganosas por parte de dramaturgos gregos. Posleriormente as
amladas, as abassidas, os fatimidas e os olomanos chefiaram enormes
imperios, mas tarnbem essas din.astias eseaparam a censura. Na realidade,
tambern foram consideradas vitimas de representaij:aoenganosa por pa~tc~
do Oeidente.
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academico. Para dar urn exemplo entre muitos, Lammens sem duvida ti-
nha uma programa'j=ao militantemente cat6lica. e a dilig~ncia com que
investigava as fontes da hist6ria antiga do isla era em grande parte motiva-
da por sua hostilidade para com aquela religiao, mas isso em si nao invalida
todas as suas conclusoes a respeito daquelas fontes.

Restringi minha analise de Oriel1talismo principalmente ao tratamen-
to incorreto que ° autor deu aos orientalistas academicos. pois considero
confuso e equivocado reuni-los todos no mesmo saco com poetas, admi-
nistradores e exploradores, como se tivessem muito em comum.

!Lm Orientalismo, Clifford Geertz recebeu altos elogios por ser urn exce-
Jente exemplo de urn antrop6i"ogo que tinha descartado as idees refues do
orientalismo e "cujo interesse pdo isla e distinto e concreto 0 suficiente para
ser impulsionado pelas sociedades e problemas especificos que ele estuda, e
nao peIos rituais, preconcepr;oes e doutrinas do orientalismo~J! No entanto,
cinco anos mais tarde, em "Orientalism Reconsidered", Said escreveu sobre as
"racionalizar;oes disciplinares de praxe e as chavoes presun'j=Osossabre drcu~
los hermeneutkos apresentados par Clifford Geertz".J9Teria a metodologia de
Geertz rnudado nesses cinco anos? Na realidade, nao. 0 que mudou foi 0 fato
de Geertz ter escrito em tom crftieo sobre 0 livro de Said Covering Islam na
New York Review o/Books em 2982, onde mencionou a "[alta de rigor" de Said
para com as provas, bern como seu "tom de alto panico moral'; e concluldo
afirmando que 0 livro deixava "urn travo desagradavel na menle':'10

A RECEPyAO A ORIENTALISMO

AspLi!I1eiras _~~(ticasa Orientali~mo [ora~ em grande parte hostis. Mesmo
os~g.i_~"Qos__por Said •.como, par exemplo, f~ourani. Watt, Berqlle e Ro~
qI.n..~.Q.~,..for_<!mextrernamente criticos.~' Aos poucos, por~m, 0 livro passou a
ser cultuado nos meios intelectuais, especialmente entre pessoas que nao
~ra~-~r~en!7llistas e nao de tin ham conhecimento especial sobre 0 tema.
Embora os especialistas na area eJaborassem listas de seus erros e equfvocos,
edi~oes subsequentes do livro Coram publicadas sern nenhuma corre'j=aoou
retrata~ao de qualquer natureza. Critkas ao Iivro por parte de orientalistas



ocicientals, como, por cxemplo, Bernard Lewis au Donald Little, podem ser
descartadas como a atitude defensLva da "corporao;ao" dos orientalistas.
Contud<2~_~gu.n~._~().scriticos mais scvcros era!? arab!~:;Aperplexidade de
Sadik JaLaJJ!!::'~~diante da excessiva admira\ao de Said por Massignon,
bern como suas duvidas quanta a cronologia do orientalismo apresentada
por Said, ja foram mencionadas. Em tcrmas mais gerais, al-'Azm, em seu
brilhante artigo "Orlentalism in Reverse';concorciou com Said quanta a Sll.

_ ...~~. _.. ,,'- .."

_ po.sta-super~orldade moral dos orientalistas e sua tencictlcia a criar uma "fra-
tura ooto16gica" entre a Oriente e 0 Ocidente, mas atacou Said pOr
estcreotipar 0 orientalismo e por fa7-cr uma representa~ao grotescamente
dclurpada do isla. Said crrava ao situar as origem do orientalismo em
Homcro e Dante, pois isso disfar~ava 0 fato de que se tratava essendalmente
de urn fen6mcno moderno.Al-'Azm sugeriu que, para Said, a representa~iio
parecia mais real que a realidadej e que sua hostilidade a esquematiza~ao e
codifica~ao do conhecimento era irracional. Nadim ai-Bitar, urn mu~ulma-
no libanes, acusou Said de generalizar de modo excessivo e insano sabre a
natureza do orientalismo, aUm de exagerar grotescamente a incidencia do
racismo nos drculos intelectuais ocidentais.42 Criticos arabes sentiram-se
espccialmente ofen didos pelo desdCm que Said demonstrou pelas criticas
culturais arabes, como analises de"segunda classe", e pelo pensamento arabe
contemporaneo como urn raso reflexo do pcnsamento ocidcntal.

Em "Between Orientalism and Historicism" [Entre 0 oricntalismo e a
historicismoJ,Aijaz Ahmad, urn professor de inglcs indiana e marxista, foi
caustico a respeito do antiquado humanismo no estilo ocidental de Said,
bern como sobre seu uso atabalhoado das iMias de Derrida sobre a identi~
dade e a diferen<;a. Ele acusou Said de ten tar "explorar tres defini,oes total-
mente diferentcs de oricntalismo", mas foi a liga<;ao de Said com Foucault
que 0 levou a pior confusao, pois Said acusou os orientalistas de intencio-
nalmente deturparem a realidade objetiva, enquanto Foucault negava a
possibilidade de uma realidade objetivaY 0 ffiw;:ulmano britanico
Ziauddin Sardar critkou Said por sua posir;ao numa institui~ao academlca
ocidental e por sua visao estreita. Como Sardar ressa!tou, 0 isla nao esta
cenfmade ao Oriente Medio, e na realidade a maio ria dos mur;ulmanos se
encontra fora daquela regiao. Tambem criticou Said por nao reconhecer 0

trabalho de seus predecessores na area. Sardar compartilhou da hostilidade
dos marxistas diante do "humanismo" de Said, que, afirmou ele, provinha
da mesma coltura que produziu 0 orientalismo, 0 impcrialismo eo racismo.
Sardar tinha tambem percebido que urn livre posterior de Said, The
Question o/Palestine, revelava uma forte aversao ao isla.•.•

Outros, pon!m, tivcram uma opiniao muito mais favoravel de
Orientalismo; e, com 0 passar do tempo, 0 livro estabeleceu uma tendencia
para Jjvros que se propunham a "negociar 0 outro", "reinventar a
alteridade" e iniciativas semelhantes. Said foi canonizado pela intel-
ligentsia ocidental e aclamado como urn importante proponente des estu-
dos pas-coloniais. Houve uma tendencia a associa-Io a figuras como, por
exemplo, Homi Bhaba, 0 te6rico p6s-colonial, e Gayatri Spivak, 0 cdtico
literario cultural ben gales. Essa escola desenvolveu seu pr6prio estilo de
prosa caracteristico. Vejamos, por exemplo, esta perola de Spivak: "A
rernemorar;ao do 'presente' como espar;o e a possibilidade do imperativo
ut6pico do nenhum-lugar (espedfico),o projeto metro politano que pode
suplementar a tentativa pas-colonial da imposslve! catexe da hist6ria vin-
culada ao lugar como 0 tempo perdido do espectador:'4~

9rl~,,!!alismo promoveu uma pletora de narrativas de opressao, e seus
argumcntos foram alimentar estudos subalternos. (Em estudos subalternos,
a ~~~d~'~~I~~iz~s> __t_eJ!lpreferencia em rela~ao a'voz dos colonialistas.) Em
Orierrtalismo e no mais recente Culture and Imperialism,Said apresentou-se
como alguem engajado numa iniciativa de contestar;ao: este espedfico criti.
co litenirio estava na vanguarda da luta contra a hegemonia ocidental p6s-
colonial. Mas a que ele tinha realizado? Os orientalistas mudaram suas
praticas de trabalha? Nao mudaram, ja que Said nao fez nenhuma sugestao
positiva quanta a como deveriam mudar essas praticas e, na realidade, em
diversos trechos ele deu a impressao de sugerir que era impossive] mudar.
Os imperialistas penurbaram-se com 0 livro de Said? Parece que nao.
Sheldon Pollock acertou em cheio nesse ponto: "Por que, em outras pala-
vras, mecanismos centrais do imperialismo deveriam abrar;ar de modo tao
hospitaleiro aqueles que procuram contesta.lo, e por que motivo 0 impe-
rialismo 0 tempo todo demonstra estar totalmente indiferente? Pode ser
uma questao batida e cansativa (uma reprise do sucesso dOldecada de 1960
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LEWIS E GELLNER VERSUS SAID
'-----------

A defesa de Lewis dO,oriemalismo como pura atividade academi~a,9.~
p:elQ..menos comoFfisciplinaque se emp.enha pela objetividade, parec~~4
ab~urda a muitos. Entretanto, se realmente nos senlarmos para ler a edi-
.:;:aode Pococke de HayyibrJ Yaqzan, au a abra de Cresswell sobre a crono-

...-'
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logia das mesquitas egipcias, Cahen sabre a topografia da Siria na [dade
Media, de Slane sobre a classifica~ao dos manuscritos na Bibliotheque
Nationale ou ainda Charles Burnett sobre a transmissao do conhecimento
arabe na Inglaterra medieval, e extrema mente dificil detectar uma inten-

530 politiql.-1~:~~~.e.~t,~~~s__a~~.d!J!1.i~?s- a.te mesmo un;a-i;t~n\ao'rn-
consciente. Existe 0 que se pode chamar de academico isento. Eu mesmo
ja tomei ch~co'm'alguns. ., -. - _.. _.. -', .. ~- "., . .-._...

-- Em 19-86:'-~Associa\ao Americana de Estudos do Oriente Medio
[AmerIcan-Middf;"E';st Studies Associationl tentou organiz.ar urn debate
entre Lewis e Said. No entanto,apesar de estar presente no mesrno tablado

-que s~is-~uase nao debateu com e1e, mas apresentou com frieza 0

que na reaiida.:i~' era um ensaio preparado para defender sua posi.:;:ao.Nao
,~egou gue ex~~~i~set:nestere6tipos, particularmente no que dizia respeito
ao despotismo o~.i_~~~l~ a licenciosiclade no harem. Pediu cortesi a e urn
debate sereno em vez de polemico.41 S,;Iid,ao responder, nao foi especial-
mente cortes. ~r!!!Oou_que ° conhecimento nunca e abstrato, mas sempre
cdLeKJLp.o_d.er..Conccntrou seu ataquc na ffildia americana e sua cobertu-
ra dos arabes e do isla (e esse era, natural mente, urn alvo bastante vulnera-
ver. tendo ;m-'vista que a cobertura americana do Oriente Medio e I'm
especial de questoes palestinas em sua maior parte tem sido vcrgonhosa
- preconceituosa, ignorante e ofensiva). Passou entao a sugestao de que a
distor.:;:ao da rcalidade do Oriente Medio par parte da rnidia tinha funcio-
nado "por causa da ativa colabora.:;:ao de todo urn quadro de academicos,
espeeialistas e cumptices recrutados nas fileiras dos orientalistas e dos
lobbies de interesses espcciais': Os orienta1istas eram conspiradores malt-
volos que deveriam ter sido mais cautelosos ou, na melhor das hip6teses,
eram culpados de nao ter combatido estere6tipos da imprensa. Entre as
.~eeialis.tas a<:usados, ele arrolava Lewis, Kedourie e Ernest Gellner. Eles

t;E.~!~..:~T~~?~_Q~.~~rhostis a .~~liKiaoe a cultura do isla. (Mas eu suspeito
que seu verdadeiro crime seja 0 de todos ell'S terem crlticado Said.) Lewis
foi acusado de ten tar forneeer antecedentes religiosos medievais para os
modernos sequestros de avi6es. Gellner supostamcnte teria afirmado que
"as rnu\ulmanos sao uma amola\ao e visceralmente anti-semitas': Said
queria saber por que motivo alguns orientalistas participaram de um
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A questao mais importante - menDs mencionada pela atual onda de
criticos - e ados meritos acadtmicos, na verdade a validade academica,
das descobertas dos orientalistas. Com prudencia, os antiorienta!istas
praticamente nao tocam nessa questao e de fato dao pouqu[ssima aten<;ao
aos tcxtos academicos dos estudiosos cujas supostas atitudes, motiva<;6es
e propositos formam 0 lema de sua campanha. A critica academica dos
esludos academicos dos orientalislas e uma parte leg[tima, inerenle e, na
realidade, necessaria do proces.>o.Felizmente, ela esta'sempre em atividade
- nao uma eritiea do orientalis-mo, 0 que nao teria significado, mas uma
edtiea da pesquisa e dos resultados de academicos isolados au de escolas
de aeademieos. A critica rnais rigorosa e contundente ao orientalis-ta,como
a de qualquer outro ramo academico, sempre foi c semprr sera aquela
proveniente dos academicos seus colegas, cspecialmenle, embora nao
exclusivamente, daqueles que trabalham no mesOlO campo.

Nlo_,.surpreendeque~s r~spo~tas._mais magistrais a.orien~~/i.smot!~ham
vindo de Bernard Lewis. "Jhe Question of Orientalism" foi publicado
~~-~"~~to-;t;~so~-e~.N~~,York -R~~j~;_.ofIigQkL(~4_quunhode 1982).
Lewis defendeu com e1~Gti~~~i';~~istemaacademico a-I~;d~--;:ntlgae
concluiu sua defesa com as seguintes palavras:

'Repressive Desublimation' [Dessublima~ao repressivaj), mas OJ a1egre des-
preocupay3o do capitalismo tardio para com os que 0 desmascaram, sua
domestica~ao aparentemente bem-sucedida dOl academia antiimperialista e
sua comodific3\"ao dOltcoria contra ria sao dificeis de deixar de lado e decerto
fazem pensar aque!es que visualizam seriamente aJgum papd para a (r[lica
no projeto de mudan~a progressiva."%



simp6sio sobre 0 terrorismo. Ele alegava que as (micas coisas que os
orientalistas escolhiam para estudo eram a ignoranda arabe em rela~ao a
Europa e 0 anti-semitismo arabe; e que eles descartavam totalmcnte a lite-
ratura arabc. Lewis em sua resposta dc fechamento disse que "dificilmente
pode-se considerar honesto ou justa tentar refutar a ponto de vista de
algucm, nao em termos do que ele disse, mas de motiva~6es que se resolve
atribuir a ele a fim dc facilitar a rcfuta~ao. Nao se pode considerar um
exemplo de vcrdade au justi,a usar as taticas de difama,ao que se torna-
ram tao conhecidas oeste pais em cpocas passadas, reunindo como iguais
escritores, academicos e jornalistas de origem e carater muito dispares,
com isso transmitindo a ideia, em vez de fazer a afirma,ao direta, de que
sao todos iguais, que constituem urn todo homogeneo, conspiratario, su-

jeito a uma dirc,ao central"!!
\ Gellner, mais urn dos superviJ6es de Said, teye uma carreira intelectual

exfraofciiiiar'ia. Ele comes-au como fi16sofo profissional e em 1959 publi-
cou Words and Things [Palavras e coisas]. Nesse livro controverso, Gellner
atacou vigorosamente 0 professor Gilbert Ryle pela afirma,ao de que naa
existe nada que se possa chamar de mente, mas apenas objctos fisicos e
acontecimentos fisicos. A publica,ao filos6fica Mind (editada por Ryle)
recusou-se a fazer a resenha do livro de Gellner, e 0 escandalo academico
dal decorrente garantiu ao autor do Iivro muita publicidade. Yed Mehta, 0

autor indiano de um livro sobre f116sofos e historiadores, Fly and Fly-
Bottle [A mosca e 0 frasco], visitou Gellner somente alguns anos mais tar-
de e descreyeu 0 homem de 34 anos como "moreno, de altura mediana e
vestido informalmente. 0 cabelo nao estaya penteado, e ele dava a impres-
sao de urn inte1ectual excentrico". (0 talentoso escritor Mehta era cego de
nascen~a.)~9 Quando (onheei Gellner na dccada de 1970, fiquei impressio-
nado com a scnsa~ao de poder intdectual que parecia irradiar do hometn.
Posteriormente, Gellner tornou-se soci61ogo e realizou trabalho de cam-
po antropol6gico arespeito de santos berberes nas regioes montanhosas
do Marrocos. Urn crescente interesse pelo isla levou em termos mais gerais
it publica~ao de urn volume de ensaios,Muslim Society [Sociedade mu~ul-
mana], em 1981. Aqucla altura cle era professor de antropologia social em
Cambridge. Em 1992, publicou Postmodernism, Reason and Religion (P6s-

modernismo, razao e religiao]. Como diz a divulga,iio na quarta capa da
edi~ao em broch ura: "Estamos Yivendo num mundo pas-moderno? Se fo?",. ,
esse 0 caso, como podemos exphcar 0 extraordinario ressurgimento do ;
fundamentalismo isUmico?" ~~...-

Em 19;i), e1e yaltou sua aten~ao malcyola para Edward Said e, numa
extensa '.titica de__c;.~.I~u!t;.and!mpe_rialism de Said, publicada no Times
L.itera!l Supp!~men!!.-,~imp1esmente arrasou 0 livro.50 Tanto 0 livro como a
critica tratam principalmente da intcra~ao cultural con forme refletida na
literatura ocidental, mas Gellner chegou a tocar oa questao do orienta-
lismo, com a observao;ao de que "resta a Said um objetivismo que pratica-
mente nao se sustenta, scm apoio, mas que the permite explicar e censurar
os 'orientalistas: reduzindo sua visao ao pape! supostamente irnportantc
que desempenham no dominio do mundo': Gellner perguntava-se como,
enquanto as orientalistas cram prisioneiros de uma forma)ao discursiva,
Said tinha confian~a suficiente na objetividade de seus pr6prios julga-
mentos morais. Gellner prosseguiu denunciando as interpretao;oes equi-
vocadas que Said apresentou de Gide, Camus, Fanon e outros, antes de
encerrar sua critica com as seguintes palavras: "A verdade nao csta assocla-
da a Yirtude politica (scja direta seja inversamentc). Insinuar 0 contrario e

'" inconer naquele pecado que Said deseja denunciar. Como a chuva, a ver-
dade cai sobre os justos e os injustos. Os problemas de poder e cultura e
suas turbulentas re!a~6es durante a grande metarnorfose de nosso mundo
social sao por demais importantes para serem relegadas a critica litera ria,"

as amigos de Said uniram foro;as para defende-Io e rcalmente consc-
guiram ressaltar que a critica de Gellner continha uma serie de eTTOS

factuais. 0 pr6prio Said, numa carta ao Times Literary Supplement, de
modo nada convincentc tentau apresentar Gellner como antimulj:ul-
mano. Gellner, ao longo de sua resposta a essa carta, referiu-sc a Qrienta-
lismo como "bern interessante mas insignificante em termas intelectuais"
e salientou quc 0 livro de Said recomendava «discrimina~ao cognitiya": "A
desqualifica,ao ex officio de 'orientalistas' anda de maos dadas com urn
endosso ou tratamento preferencial dos privilegiados e iluminados que
veem 0 problema 'de dentro do tema: .. Urn status priyilegiado como esse

, parece ser adquirido principalmente pela origem, ou as vezes por posicio-
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mesma pagina em que esta essa cita~.lo, Said conseguiu confundir 0

polemista .irabe cristao al-Kindi com 0 polimata mw;:u!mano m.lis recen-
Ie e muito rnais famoso de mesmo nome.» 1: presumivel que Said nao
lenha se incomodado de ler oenhurn dos dois escritores em quesUo. (Para
urna opioiiio diretamenle conlrastante a respeito do deslino das comuni-
dades crisU.sno Oriente Medio, ver From the Holy Mountain [Do monle
sagrado] de William Dalrymple.) Em The Question of Palestine, Said de-
clarou cheio de confian~a que a sorte do fundamentalismo islamico
entrou em forte queda depois de 1967.~ Pelo resto de sua vida, ele cncon-
traria dificuldade para reconhecer a continua vitalidade dos movimentos
fundamentalistas islarnicos.

Dali em diante, escreveu mais alguns livros sabre a quesUo palestina,
al indu[dos After the Last Sky: Palestinian Lives (Depois do ultimo ceu:
vidas palestinas] (1986) e Tht End oftht Peace Prows: Oslo and After [0
hm do pracesso de paz: Oslo e depois) (2000), alem de uma quantidade de
artigos gtande demais para enumerar. Ele suspeitou acertadamente que a
acoedo de Oslo seria usado como urn mecanismo para oprimir e espoliar
ainda mais os palestinos. Quando escrevia sohre a Palestina contemporfl-
nea e os softimentos de seu povo, sua argurnentayao era direta, e ele era
claro e e1oquente. A partir de 1977, integrau 0 Conselho Nacional da Pa.
lestina, mas foi ficando cada vez mais insatisfeito com a forma pela qual
Arafat 0 geria e pediu afaslamento em 1991.Como Said continuou a de-
nundar a corruplfao da administra~ao palest ina, Arafat proibiu a vt'nda
de seus livros na CisjordAnia e na Faixade Gala. Said tarnbem foi atacado
por sionistas e direitistas nos Estados Unidos. Seu escrit6rio (oi alvo de
bombas incendiarias, e ele recebeu amea~as de morte. Mesmo assim, ape-
sar de ser charnado de "urn professor do terror" pela publica~ao direitista
Commentary, Said foi coerente em sua rejei~ao ao terrorismo ou <'l pol!tka
da luta armada como forma de avan~o. Em 2001, depois de ter sido foto-
grafado atirando uma pedra numa guarita israelense na (ronteira com 0

Lrbano, houve esfor~os determinados ernhora rnalsucedidos para
expulsa-Io do cargo oa Columbia University.

Em 1981, foi pubJicado Covering ls(am: How the media and the experls
determine how wesee rhe rest of the world (Cobrindo 0 isla:como a midia eos
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narnento politico." Said, em mais urna carta, denundou Gellner par fazer
generaliza~Oes sabre as rnu\ulmanos sem saber nenhuma das Iinguas
isl<imicase par fazer pouco caso do alto status da crilica liter~ria. Ele ale-
gou que na pagina 322 negou cx:plicitamente que"apenas alguem de den.
tro, urn rnulfulmano, urna mulher, urn negro, pode escrever de modo
significativo sabre a ex:perienda islamica, das mulheres ou dos negros':
Contudo, .10 responder a apenas metade da acusalfao de Gellner, Said nao
conseguiu dar-Ihe uma plena resposta, ja que esta evidente que em
Qrientalismo 0 "posidonamento politico" poderia t.lmbem privilegiar
certos tipos de comentadores do isla, por exemplo. Ele .linda .llegou que
zombar da critica Iiteraria, como Gellner tinha feito, era dernonstrar«m.i_
fe e cumplicidade com 0 poder imperial".'1 Em outro texto, Gellner refe-
riu~se a Said como "urn janota e urn bon vivant de Manhattan': Foi urn dos
melhores entreveros intelectuais das liltimas decadas. Creio que Gellner
estava trabalhando num ataque a Orientalismo em formato de livro,
quando morrell em 1995.

o RESTANTE DO CANONE SAIDIANO

as Qutros livros de Edward Said podem ser examinados de modo mais
sucinto. Em The Question of Palestine (1980), ele protestou contra a recusa
par parte dos israelenses e seus aliados em reconhecer uma identidade
palestina. f: interessante que, para conoborar essa identidade, ele lenha se
sentido obrigado a recorrer ao apoio dos infernais orientalistas: "Leia-se
qualquer relato de viagens pelo Oriente dos seculos XVIII au XIX -
Chateaubriand, Mark Twain, Lamartine, Nerval. Disraeli - e Ii serao en-
contradas descrilfOesdos habitantes arabes da Palestina."sl Ernbora desde
o in[cio irabes cristaos tenham desempenhado urn papel importante na
Organiza~o para a Libertayao da Pa!estin.l, a atitude de Said para com os

--.amb.eLcrn!lo.s.era militantemente hostil: "Creio tambem ser necessario
dizet que minorias militantes no Oriente MMio qu.lse sempre foram
agressoras contra 0 que Hourani chamou de universalidade, seguran~a e
sentido de responsabilidade do isla suoila, ou seja da maioria do isla."i'Ja
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especialistas determinam como vcmos 0 Testa do mundo]. Nesse livro,j'!.id
yaltou ao ataque aos orientalistas, mas dedicou mais atem;ao (hostil) a 1m-
pr~~s,~~?~!;visao,principalmente Itcobertura dacrisedQs.n:#J)'s~J!1.f.:.ct~~-

!los no Ira e da decapita~aode u!!:~p~i.~c_e~.a~E.aAr.~i..~~'!::t.i~~aJoitipico de
sell estilo de pensamento ele parecer considerar a cobertura ocidental da
decapita~ao mais repreensivc1 que a decapitayao em si. A tendcncia gcral do
livro era argumentar que a ~.ociedade ocidental mio enfrentava uma amealfa
significativa por parte de terroristas de f~islamica fundamentalista. 0 ver-
dadeire perigo no confronto entre 0 Oriente e 0 Oddente decorria das de~
turpaij:oes ocidentais do isla. Malcolm Yapp, urn espedalista na hist6ria do
Afeganistao e da India britanica, resenhou 0 livro no Times Literary
Supplement (9 de outubro de 1981), tendo encontrado muito com que dis-
cordar, em especial 0 descuido de Said para com dta~oes. Ele chamou aten-
~ao para a interpreta~ao incorreta de Said de urn artigo que Edmund
Bosworth, urn historiador do isla medieval, escreveu para 0 Los Angeles Ti-
mes. Said afirmava que Bosworth teria escrito que toda a atividade politica
nos paises ffiU1;:ulmanos em quase 1.200 anos "pode ser compreendida
como algo que emana da conclama~ao mu~ulmana pela jihad". No entanto,
Bosworth nao tinha escrito nada semelhante, e Said devia ler conhecimento
disso. A carta de Said em resposta a resenha foi candente e iocoerente, mas
Yapp voltou a carga numa carla posterior que come~ava como se segue:"D<i
para entender por que Edward W. Said se sentiu ofcndido( ...) Urn homem
que tern a responsabilidade de orientar os estudos .de outros cleve se sentir
constrangido quando e revelado que seus metodos nao sao adequacios ao
meio academico. E essa demonstra~ao nao e alterada pdo alvoro\o, pelas
ofens as e afirma~aes enganosas com as quais ele procura confundir a ques-
tao em sua carta."~'

Culture and Imperialism, que saiu em 1993. comc\ava com uma afir-
ma\ao evasiva a respeito da invasao do Iraque e da ocupa\ao do Kuwait:
"Como deduzida pelo partido iraquiano Ba'ath, a hist6ria arabe moderna
revela a promessa nao realizada, nao cumprida, da indepenMncia arabe,
uma promessa desvirtuada pelo 'Ocidente' e pda sionismo. A sangrenta
ocupa~iio do Kuwait pelo Iraque estava portanto juslificada par motivos
bismarckianos, mas tambem em razao de se acreditar que os arabes Ii.

nham 0 direito de corrigir injusti\as que tinham sido feitas contra eles e
arrancardo imperialismo urn de seus rnaiores trofeus."~ Entretanto, e cla-
ro que Said nao estava de modo algum endossando 0 que Saddam
Hussein linha feito. CullJjl~.JtrydImppj,ajit'!J. era essencialmente uma obra
de cdtica litwhia. Gellner nao foi 0 unieo critieo a se sentir insatisfeito
com a forma especlfica pela qual esse Iivro tinha conferido uma caniter
politico e exposto ao ridiculo ceftas obras literarias. Em especial, a afirma-
\<10 de Said de que as grandes fazendas coloniais deviam ser significalivas
em Mansfield Park de Jane Austen, por praticamente nao serem menci04
nadas, foi amplamente ridicularizada.A argumenta<;Jo geral de Said nesse
I}YIO foi a ~que a literatura, ao. representar au descrever 0 colonialismo,
.~9-m_9.ue ele parecesse pertencer mais a ordem natural das coisas e.
l?Q!1anlQ.Josse mais aceitavel.

Ate 1999, a maioria dos leitores de Said tinha a impressaa de que de
seria urn exilado palestino, tendo sido criado em Jerusalem ale que, aos 12
aoos de idade, cam 0. estabelecimento do Estado de Israel. a familia e ele
precisaram fugir para 0 Cairo. Entretanta, em 1999, 0 academica judeu
Justus Reid Weiner publicou urn artigo em Commentary intitulado "'My
Beautiful Old House' and Other Fabrications by Edward Said" ['''Minha
bela casa do passado' e outras invem;:oes de Edward Said"] em que, entre
outros ponlos, ele questionava as crcdenciais de Said coma palestino.17

Weiner passou alguns anos pesquisando a juventude de Said, e seu anigo
foi baseado em 85 entrevistas. 0 relato do pr6prio Said sabre sua juventu-
dc, as mem6rias intituladas Out o/Place, foi publicado cerca de apenas urn
mes depois do artigo de Weiner. Era urn relata de sua vida ate 0 ana de
1962. Uma obra franca, reflexiva, melanc6lica. Said apresentou a si mesma
como urn exilado da fe1icidade, e a leilura de sua hist6ria causa depressao.

Durante toda a sua vida, Said foi urn crilico constante de tudo 0 que as
Estados Unidos fizessem no Oriente Medio. Como ;a foi ressaltado, ele
tambem atacou com feroddade aqueles arabes no Ocidente, como. por
exemplo, Kanan ~Iakiya e Fuad Ajami, que ousaram criticar Saddam
Hussein. Depois da atrocidade das Torres Gemeas em II de setembro de
2001, ele escreveu urn longo artigo para a Observer no qual, embora de
modo algum endossasse 0 que as terroristas tin ham feito (pais isso cle
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nuoca fazia), explicava por que eles tinham agido daquela forma (0 que
sempre fazia). Said apresentou as justiftcativas dos terroristas por e!es,
exatamente como tinha apresentado justificativas para Saddam Hussein.
Ele jamais, em tempo algum, justificou a violencia, 0 terror ou a tartura.
Meramente elogiava essas atitudes com debris condena,oes.

Ele nao apreciava a musica ~rabe e escreveu (em Out a/Place) sobre sua
aversao ao modo de cantar do egipcio Urn Kulthum,que considerav3 "hor-
rivelmente mon6tono em sell interminavellamento melanc61ico e desespe_
rado, como os gemidos e uivos incessantes de alguem que estivesse sofrendo
uma crise de e61ica extremamente prolongada': Por oulro lado, de adorava a
musica ciassica ocidental e, tarde na vida, fez amizade com 0 pianista israe.
1cnse Daniel Barenboim. Juntos des escreveram urn Iivro, Parallels and
Paradoxes: Explorations in Music and Society [Paralelos e paradoxos: explo-
ra~6es oa musica e oa sociedadeJ (2002), em que des principalmente deba-
tiam quest6es musicais de modo civilizado e amave1. 0 ultimo livro de Said,
Freud and the Non.European [Freud e a nao.europeuj (2003), urn extenso
ensaio baseado numa palestra proferida na casa em Londres onde Freud
passou seus ultimos anos como exilado, girava em torno de Moises e 0

monoteismo. Nesse ensaio, Said chamou aten~ao para a visao eurocentrica
que Freud tinha da cultura, antes de prosseguir,com uma to[er~ncia inusita-
da:"Mas par que nao dcveriaser aSSlln! 0 mundo dele ainda 0;10 tinha sido
atingido pela globa1iza~ao, pdas viagens rapidas, nem pela descoloniza~ao,
que haveriam de tamar culturas anteriormente desconhecidas ou reprimic
das dispontveis a Europa."~ (tvluito bern, mas por que motivo Said nao se
disp6s a tratar com a mesma generosidade, Dante, quedeveria ter tido mui-
to menos informa~ao sobre a Asia e a Africa?) Mesmo assim, 0 ponto prin.
dpal do ensain consistia em real~ar a djsposi~ao de Freud de reconhecer os
"antecedentes e contemporaneos nao judaicos do judalsmo'~ como no caso
de "Moises, 0 egipcio': 0 ensaio era principalmente urn tratado sobre os
tempos atuais,jaque Said usou textos de Freud como pretexto para medita-
~6cs sobre a fluidez tanto da identidade judaica quanta da palestina c sobre
a conseqiiente possibilidade de uma solUl;ao por meio de urn unico Estado
em fsraellPalcstina. A defesa por parte de Said da coexistencia e da tolcr3.n-
cia num unice Estado pode ser louvada e admirada. Entretanto, atualmente,

cia pareee ter 0 mesmo grau de exeqiiibilidade politica de pIanos para a
cria~ao do Reino de Shangri.la. Ainda ass Un, seria ex:celente se urn dia essa
sua visao se eoncretizasse.

Em 1991, foi diagnostieado que Said tinha leucemia. Em suas ultimas
apari~6es em publico, ele dava a impressao de estar cansado e tense. Mor.
reu aos 67 anos, em 24 de setembro de 2003, sendo objeto de muitos obi.
tuados respeitosos e afetuo50s. S'J

Contudo, e urn escandalo e urn desdouro para a qualidade da vida
fnteleetual na Gra-Bretanha em decadas recentcs que os argumentos de
Said sobre 0 orientalismo ten ham chegado a ser levados a serio. Obvia.
mente, considero impossive! acreditar que seu livro tenna sido escrito de
boa.fe. Se 0 livro de Said e tao falho quanto eu creio que seja, por que de
atraiu tanta aten~ao e obteve tanto louvor em determinadas esferas? Nao
sei ao certo qual poderia ser a resposta correta. Talvez 0 motivo em parte
seja urn ressentimento diante da longa tradi~ao de estabelecimento da
"liga dos orientalistas'; por parte de alguns adeptos de disciplinas mais
reeentes como, por ex:emplo, os estudos da cultura e a sociologia. Alguns
auto res juntaram-se a disputa ao lado de Said, nao porque se importem
urn minimo que seja com a verdadeira hist6ria do orientalismo, mas por-
que sao anti.sionistas ou antiamericanos. Nesses cas os, zombar dos
orientalistas cleve ter serviclo como uma tranquilizadora atividade de des-
locamento. 0 recurso de Said de exibir ostentosamenle os nomes da
moda, de Gramsci e Foucault, deve ter alraldo alguns estudantes. Suas
duvidas superficiais e expressas em tom obseuro acerca da possibilidade
da objetividade tambem se encaixaram em recentes modas intelectuais. A
tese geral do livro valeu-se da culpa e das afli~6es do Ocidente quanta a
seu passado imperialista. Ha, sem duvida, urn fundo de vcrdade nas acu-
sa<;6es que Said mencionou; e, par exemplo, alguns orientalistas, at inclut-
dos Snouck Hurgronje, Massignon e Berque, de fato traha!haram para as
autoridades coloniais. No todo, ponEm, as qualidades positivas de
Orientalismo sao as de urn born romance. Ele e emocionante, esta rep let;;;
de vil6es sinistros, bern como de urn numero bastante menor de moci-
nhos, e 0 quadro que de apresenta do mundo provem de uma rica imagi- .
na~ao, mas em sua essencia e ficcional._/
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