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Os atores do Lume tem uma metodologia de criac;:ao de ator nao-
interpretativo. Esta, parte da coleta, catalogac;:aoe codificac;:aode ac;:6esfisicas e
vocais pode ser efetuada de varias formas e com diferentes metodos: coleta de
material atraves de manipulac;:ao de objetos, atraves de memorizac;:ao e
codificac;:oesde ac;:6esimprovisadas, atraves da codiflcac;:aodas ac;:6esda Danc;:a
Pessoal (termo cunhado por Luis Otavio Burnier que explica a dinamizac;:ao de
energias potenciais do ator) e, finalmente, atraves da Mimesis Corporea, ou seja,
a memorizac;:ao e codificac;:aode ac;:6esfisicas e vocais encontradas no cotidiano.
Mesmo aMimesis CorpOrea tem variac;:6es,podendo partir do exame e observac;:ao
de fotos ou mesmo de textos literarios em prosa ou verso. Assim como pode
partir da observac;:aoe registro do mundo e das pessoas de um universo a ser
estudado. Q}1em conhece 0 LUME sabe disto tudo.

A mimesis corporea foi levada a um desenvolvimento particular, porque
nao foi proposta a "imitac;:ao do outro", mas a imitac;:aodas corporeidades de
outros, mais precisamente, a in-corporac;:aodas ac;:6esfisicas e vocais do cotidiano
do outro, no proprio corpo. Estas ac;:6esfisicas e vocais sao registradas, para
servir mais tarde na composic;:ao de uma figura feita de partes de diferentes
referentes, digamos humanos, mas mais exatamente, corporeos.



A metodologia da Mimesis Corp6rea foi criada por Luis Otavio Burnier
para a montagem da pe~a "Madrid', de Juan Rulfo, em 1985, aprimorada
quando da montagem da pe~a "Wolzen",livre adapta~ao do texto "Valsa N0 6",
de Nelson Rodrigues, dirigida por Luis Otavio Burnier e representada pelas
atrizes Luciene Pascolat e Valeria de Seta. Testada a sua validade e viabilidade ,
come~ou a ser delineado sistematicamente urn metodo para uma elabora~ao
tecnica a partir da imita~ao, metodo que foi sendo refinado em diferentes
experiencias: as pe~as "Taucoauaa Panhe Mondo Pe", "Contadores de Est6rias",
"Cafe com Qyeijo", ''Urn dia". 0 metodo continua a ser usado, teorizado,
difundido, aproveitado por diversos outros grupos, sempre com pontos comuns
e pontos de fuga do proprio metodo, com varia~oes de aplica~ao, de
entendimento, de experimenta~ao e de resultados.

A fim de realizar 0 projeto "Taucoauaa Panhe Mondo Pe", Burnier enviou
os atores que participariam da futura encenas:ao (isto em 1993), para diferentes
lugares do interior do pais. Resultaram registros e transcri~ao de trechos,
aproveitados pelos atores tanto em "Taucoaauaa Panhe Mondo Pe", como em
"Contadores de Est6rias", e, mais tarde, em "Cafe com Qyeijd'. Outro projeto
tambem exigiu pesquisa junto a moradores de regioes perdidas do Brasil. Foi
"Cern Anos de Solidao", em que a Mimesis Corporea levaria em conta aspectos
do romance homonimo de Gabriel Garda Marquez, a partir da observa~ao de
velhos da regiao amazonica. 0 produto foi "Mastem-se vacas, que a vida e
curta", que aproveitou livremente alguns motes de CemAnos de Sofidiio e as:oes
fisicas e vocais vindas de suas pesquisas.

No momenta anterior a encena~ao, os atores-pesquisadores do Lume definiram
? seu objeto de pesquisa (velhos da regiao amawnica, abrangendo urn espas:oque
la desde Belem do Para, ate a fronteira com a Venezuela, regiao mais proxima da
regiao fantastica onde estaria Macondo), dividiram-se em tres grupos para poder
abranger uma area tao vasta e passaram a fazer as sua entrevistas - conversas - com
pessoas que lhes iam sendo recomendadas como interessantes contadores de estorias.
Foram gravadas e transcritas algumas fitas destas viagens. 0 interesse maior estava
voltado a coleta de causos, lendas, can~oes, mas interessava flagrar, tambem, modos
de vida, gestualidades, expressoes fisionornicas. Os Ultimos elementos a serem
flagrados, ficaram na memoria de cada pesquisador e foram elaborados, exercitados,
revistos, montados logo apos 0 retorno a Campinas, em sala de trabalho. Nao
houve 0 registro nas fitas de video, portanto nao aparecem referencias a este material
na transcri~ao. Algumas das fitas foram gravadas sem conhecimento dos
entrevistados. Outras, com sua anuencia, mas da forma a mais discreta possive!.
Urn primeiro estudo desta transcri~ao e 0 que segue.

A oralidade das conversas transcritas corresponde a oralidade da fala cotidiana
dos moradores ribeirinhos da regiao amazonica, nao se tratando nem de poesia
oral, nem de literatura oral- muito menos de literatura que insere recursos da
oralidade. Nos rdatos apareceram farrapos de lendas ou de cantigas,

repetidamente solicitados pelos atores-pesquisadores. Insisto: os entrevistados
nao tinham estatuto de cantadores, poetas, repentistas ... Estamos diante da
oralidade mais comezinha, cotidiana - e, por isto, a mais verdadeira, porque
sem nenhuma regra de elaboras:ao. Estudos como os de Paul Zumthor falam da
oralidade poetica, que inclui corpo e instrumento, obedecendo a padroes
ancestrais, locais ou nao; a oralidade de cantadores e repentistas tern tradi~ao
de enuncia~ao e de escuta. A oralidade das paginas transcritas na pesquisa,
arquivadas na biblioteca do Lume, e uma oralidade primaria, ainda que adulta.
Trata-se, alem do mais, de adultos velhos, com uma vida ja mais longa vivida,
carregando, nos episodios re1atados, conhecimento, sabedoria, dores, lembrans:a
de mortes, frustras:oes, derrotas e alegrias. A alegria e fator de sobrevivencia e
fndice da capacidade de vencer as frustra~oes, perdas, derrotas.

A mimesis da fala cabocla aproveitada pe10s atores-pesquisadores do Lume
faz parte da composis:ao da personagem e nao leva a uma imagem desqualificada
do ribeirinho, gra~as a manutens:ao do lirismo, a exclusao de qualquer laivo de
ironia ou sarcasmo na re-presentifica~ao das personagens em si mesmas. Ao
falarem seus textos, nos espetaculos, usam a dic~ao local. Como as falas
aproveitadas nas cenas foram efetivamente ouvidas, sua enuncia~ao nao carrega
em certas marcas que apenas se aproximam - sem clareza de enuncia~ao, ou de
forma levemente desviada - da fala local. A transcri~ao por escrito e mais
complicada, esta que deve ficar arquivada, porque os codigos da norma culta
saDbastante rigidos e e preciso mostrar que a fala dos ribeirinhos e contagiante
e levava os pesquisadores a falarem mais a sua maneira. 0 resultado e que a
transcri~ao feita pelos pesquisadores guarda os fonemas, dics:ao da fala:

Pra esfregaenuna banho lano porto.A folhade alho:sete;e a folhade mucurac:i
e folha de araticumum: sete; todos sete.A gente esfrega,rala bern, esfrega;leva
pro boto, toma banho. Joga onde ta, pro danado do boto. Mandava reza: rezi
em mim, pra pode mi guarda. Qyando cai alguma coisa,fica assim.Cai abacate
em cima da casa:fico assim.

o texto transcrito tera 'corre~oes', para que nao se desqualifique os
entrevistados. Mesmo porque, mesmo usando a norma culta, engolimos um pouco
(ou muito) os -r- finais. Nossos -os- se transformam em -us- e nossos -es- se
ouvem como -is-. E a nossa escrita nao corresponde a esta pratica cotidiana.

Ao ler e rever as transcris:oes, procurei pontuar as falas dentro das normas
gramaticais e obedecendo tambem a criterios de enuncia~ao, de respira~ao. Foram
colocados mais pontos finais, ponto e virgula, pontos de exclama~ao e de
interroga~ao do que na transcri~ao inicial e mesmo apos a primeira revisao. 0
resultado e uma escrita que lembra a de Joao Guimaraes Rosa - esta Ultima
mais rica e elaborada, com urn lexico de neologismos e arCalsmos nao encontravel
na fala cabocla. Mas esta oralidade propriamente e a matriz de Rosa. Alem da
dic~ao caboc1a - oral - roseana, encontramos temas aproveitados por Joao
Guimaraes Rosa:



Seu Manduquinha: A gente nao entrou nesse buraco. Porque rinha ocasiao, nao rinha
urn boto. Ce atravessava naqude rio: nao tinha boto nenhurn. De repente, aparecia
tanto boto que dava ate medo de atravessar. Diziam que de entrava daqui do Parana,
por baixo e saia la. Eu concordo que as vezes ...Teve urn senhor que parece que matou
urn e sumiu, e veio sair no Amazonas. Porque tern saida.

Ronaldi: Porque 0 senhor acha que dava tempo dele vir de la pelo igarape pra ele
sair no Amazonas, assim? Demorava.!

Seu Avelino Pedrosa tern uma dicc;:ao que parece roseana, inclusive
tematicamente:

Pedrosa: Tern muita gente que tern medo do boto. 0 proprio amazonense daqui
mesmo. [...] Respeita 0 boto. [...]. Mas teve urn tempo que diz que teve urn boto
assassino que comeu urn caboclo. Alagou, invadiram, calcularam e devoraram ele.
Desapareceu. Era urn boto conhecido na regiao. Vinha pra baixo, pra cima ... 0
maior de todos, bem vermelho, respeitado, depois acusado, que esse boto alagou 0

caboclo, la onde tern urn rio pra atravessar pra Betania, numa parte larga.2

A trajet6ria feita pelos atores-pesquisadores foi comentada nas dissertac;:oes
de Raquel Scotti Hirson e Ana Cristina Colla. 0 comec;:o da viagem esta
c1aramente descrito em artigo de Raquel Scotti Hirson, publicado na Revista
do Lume. Em dado momenta ela transcreve a fala do Sr. Borges:

Nosso primeiro encontro foi com 0 Sr. Borges Fran~a; fomos ate a casa dele atraves
de algumas indica~6es. Essas indica~6es costumam surgir de maneira tranqiiila,
pois normalmente as pessoas ja se mostram muito curiosas com aquelas presen~as
estranhas na cidade. No mais, basta demonstrar confian~a e simparia e dizer a que
fomos. No caso, diziamos que eramos pesquisadores da UNICAMP na area de
Teatro e que gostariamos de ouvir historias de pessoas idosas. Encontramos 0 Sr.
Borges em pleno cochilo apos 0 almo~o, mas ele nos recebeu.

Esse fato me fez lembrar que, no decorrer da viagem, fomos aprendendo muitas
coisas rdativas aos habitos da regiao. Uma delas e que, por causa do forte calor, as
pessoas costumam dormir apos 0 almo~o, gerando uma total falta de sucesso nas
visitas que programavamos para esse horario. Entao, resolvemos aproveitar esses
momentos para descansar ou para colocarmos em dia nossas anota~6es.

o Sr. Borges e urn indio da tribo Bare, ja extinta. Ele nao sabe falar sua lingua
nativa e conserva pouquissimos dos habitos de sua infancia, pois foi educado em
uma escola catolica, em regime de internato. Posso dizer que hoje de e urn descrente.
Sua educa~ao fez com que de acreditasse que a cultura dos brancos era muito

1 (FitaR20) A a~aoimpossivellembraa segundapaginade Grande Sertao: Veredas:

"UmM6~ode fora,teriaaparecido,e Icl se louvouque,paraaquivir- normal,a cavalo,dumdia-e-meio- ele
eracapazques6comunsvinteminutosbastava...porquecosteava0 RiodoChicopelascabeceiras![...] Pois,
hem,que,despontar0 Riopelasnascentes,seraa mesmacoisaqueumse redobrarnosinternosdestenosso
Estadonossa, custanteviagemde unstres meses.. " (Rosa1963: 101.
2 FitaSL 01.

melhor que a dos indios e que ele deveria seguir a doutrina catolica. No entanto,
quando se tornou adulto, percebeu que os padres nao seguiam os ensinamentos que
pregavam, principalmente em rda~ao a castidade. Esse tipo de decep~ao,
provavelmente seguida de muitas outras, fez com que de se tornasse uma pessoa
muito desconfiada e distante.

Durante toda a nossa conversa de falou muito baixo, com ar de segredo. Optamos
por gravar sua voz sem pedir autoriza~ao, pois percebemos que de ficaria ainda
mais ressabiado. Dias mais tarde ficamos sabendo, atraves de uma familia da tribo
dos indios Tukanos, que durante vanos anos a familia do Sr. Borges negou totalmente
a sua ra~a, exaltando a cultura branca. No entanto, como no momento atual existem
muitas £rentes de resgate e valoriza~ao da cultura indigena, os fllhos do Sr. Borges
resolveram se auto-denominar indios.

o site http://www;socioambiental.org/website/pib/portugues/indenos/
bare.htm acessado em 06/08/03, conta que os Bare, ao longo dos seculos, foram,
juntamente com outros grupos indigenas, reunidos em diversas fortalezas e
vilas, onde eram submetidos ao trabalho servil. Sua lingua vernacular foi
gradativamente substituida pela lingua geral e pelo portugues, assim como suas
crenc;:as, costumes e tradic;:oes foram adaptados, aos poucos, ao modelo portugues
e cristao. Ate recentemente eram considerados brancos pela Funai, mas
atualmente estao em urn processo de reivindicac;:ao de sua identidade etnica e
de revitalizac;:ao da cultura ancestral. A narrativa do Bare Braz de Oliveira Franc;:a
(Rio Negro/ AM - 1999): "Nos nao eramos indios", que termina com esta
asserc;:ao que serve de ex:plicac;:ao hipotetica sobre 0 porque os Bare eram livres
e felizes ha 500 anos e estavam no fim do sec. :xx traumatizados pelos seculos
de escravizac;:ao, foi coletada e editada por Geraldo Andrello (antropologo, ISN
Unicamp). 0 narrador, 0 Bare Braz de Oliveira Franc;:a, foi presidente da
Federac;:ao das Organizac;:oes Indigenas do Rio Negro (Foirn) entre 1990 a 1997.
Em 1999 era 0 administrador-adjunto da Administrac;:ao Regional da Fundac;:ao
Nacional do Indio (Funai) de Sao Gabriel da Cachoeira.

Mediante estas informac;:6es, notamos que 0 comentario de Raquel Scotti
Hirson sobre seu Borges nao corresponde a urn caso isolado, particular, mas
antes revela a realidadevivida pela comunidade Bare, escravizada e desqualificada
a ponto de ser espoliada totalmente de sua identidade de linguagem, etnica,
cultural, espiritual, religiosa, cosmol6gica e cosmogonica. 0 vazio espiritual e
cultural foi substituido fortemente pela bebida, pela lingua portuguesa mesc1ada
com 0 nheengatu, levando a uma lingua hibrida, imperfeitamente dominada. E
o mundo espiritual e cosmogonico foi preenchido por lubridos de mitos com
elementos que meramente infundiam medo, ou explicavam 0 medo a que foram
submetidos pela violencia da escravidao.

Urn dado e curioso: a origem dos Bare. Conforme a narrativa de Braz de
Oliveira Franc;:a, eles descendem de uma tribo indigena de mulheres guerreiras
que tinham 0 costume de aceitar apenas mulheres em seu gmpo. Qtando tinham
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necessidade de ter ftlhos, aprisi~navam machos de outras tribos e dessa relas:ao,
se nascesse uma mulher, elas cnavam, e se viesse um homem elas 0 matavam
D d' d . ,.?ponto e VIsta 0 tnlto, 0 grupo de mulheres guerreiras com as caracteristicas
aClma sao as Amazonas.

0, ~onjunto de fitas transcritas que tenho em maos nao corresponde a
me~on~ d~ Raqu~l, ~alvo0 trecho acima. As transcris:6es, que estarao impressas
e dlspomvels na blblioteca do Lume (alias, seguramente deve haver mais fitas
ou ~esmo tran~cris:o~s de ~a.da ator, nao incluidas no conjunto que foi
trabalh.ado), contem mUlto mats mformas:oes e interesse do que apenas 0 material
aproveltado para as encenas:oes ja apresentadas pelo grupo. Uma pequena
amos~a~em do seu v~or esta abaixo, indiciando a fors:a significante da mem6ria
do Cotldlano, da oralidade da fala despretensiosa.

A.I a ~ta do grupo formado por Ana Cristina Colla,]esser de Souza e Raquel
ScottI HITson gravou justament~ a co~versa com 0 Sr. Borges. Mesmo que de
tenha renegado a cultura de ongem, mdigena, em alguma conversa anterior
com Raquel, chama a atens:ao 0 tema inicial da sua conversa gravada e transcrita
~m que ele faz uma analise dos limites impostos a educas:ao e dos seus efeitos'
mterpretados por ele como estrategia do poder. '

Seu Borges:Os habitantes daqui eram, eram como hOleainda e' ne'~So'q h'"
_ ••• J ,. ue oJe]a

estaoC1~zado, nao e?Mas nao e mais como antigamente,pouca educas:ao,naqueles
tempo, ne? Agora nao. 0 povo ja esta mais evoluido, mais desenvolvido. E que
naqu~Iasaltur~s,digamos assim, que os padres que foram os primeiros educadores
daqUl,nos ensmava ate 0 50 ano. Era nesse mvel de estudo que eles dominavam 0

povo,sabe?Ai com£'lcilidade,0 padre dominava,0 padre dizia,elesiam seconfessar...
o padre: niio oIha pra mulher que e pecado, essas coisas. Entao, nesse nivel de
estud~ que eles dominavam 0 povo. Ainda hoje ainda tern, ainda domina muito.
E~pec~alme~te[...] sepor exemplo,digamos, tivermos temos urn prefeito novo,ele
fOldelto malSpdas miss6es,ne?Ai que que, que que acontece com isso?0 eleitor:
o nosso candidato e esse.Sevocenao votar nesse seu filho nao tera'direl'toa' s I_ ;.... ' ecoa,
nao t~radi~lt~ ~com~nh~o,nao ted. direitoa sacramentonenhurn,direito a hospital.
S~e. El~taoe ISSOaI. Ai des votam assim, sabe? Coagido. E. Ainda existe isso!
~ao aqUI.E outra ~oisa, des sao, por exemplo. Esse novo prefeito, igualmente
Junto com os pad~e,Junto com os padre, des sao contra, por exemplo,e contrario,
~or exemplo, it cnas:aode urn territorio. Ai des dizem: nao, vao trazer mal, traz
ISSO,traz doens:a.~as realmente tudo, tudo 0 Estado, assim,onde existeprogresso,
tern a parte negatIvae a parte positiva, ne?

. Consideremos qu.eentrevistas, conversas encaminhadas por pesquisadores,
sejam ?S do L.ume, sejam outr~s~ abrem um espas:o inaudito para os esquecidos
e humilhados. 0 espas:o da audls:ao. Em geral, 0 universo so momentaneamente
abordad~ e aberto por estas interlocuyoes permanece silenciado, ate por falta de
oportumdade.

o Sr. Borges revela consciencia histc;:-ica- marca de resistencia - ao relacionar

~spectos de uma politica educacional implantada pelos padres franciscanos e
salesianos a uma politica do poder religioso e civil. Denuncia a estrutura e as
artimanhas da dominas:ao. Fala sobre a espoliayao cultural dos indios. Nao s6
ele trata do tema. Outros entrevistados tambem se referem a isto, ate mais
extensamente. Sabe-se que a relas:ao inicial dos indigenas com os missionarios
foi dificil, sendo capazes, os missionacios, de desvalorizar a cosmovisao indigena,
atraves da ridicularizas:ao dos objetos sagrados, dos rituais, dos costumes. A
consciencia e 0 conhecimento - ainda que lacunares - po de ser registrada nas
falas com os moradores ribeirinhos amazonenses, indigenas ou de origem
indigena.

Raquel: Se osTucanos sempre viveram na regiao, aqui, do Rio Negro? Como
foi feita a colonizas:ao? Como chegaram os missionarios? Essa regiao, os Tucanos
ja viviam aqui?

Seu Casimiro: ]a. Como n6s ontem falamos, a nossa origem, ele veio de la.
Deu, deu uma (?) cidade por cidade, por exemplo: Sao Paulo, Rio de Janeiro,
Belem, Para, Manaus. Ele botou gerayao por gera\ao dele, ne? E at chegaram
la. [...] Eles formaram outra forma de origem. Ai, de novo, estava aparecendo
nome de cachoeira, ne? Nome de cachoeira. Como a pessoa que conhece a
origem antigo. Os todos os tribo era Tucano. Nao hi a mistura\ao de ... Nao
tinha 0 tribo que misturava entre Desano com Tucano. Todos os tribo Tucano
falava uma lingua s6. Falava 0, como nos falamos hoje. Ai 0 primeiro homem
que formou a humanidade, 0 humano era Panore. Panore. Das freira. Ai, outro
turma, geras:aopor geras:ao,deixou la. Foi la no cachoeira de Caruru4• Ai, naquele
canoa, deu origem de geras:6es. Desceu pra Cate e Ipanore5• Ipanore direita e
Ipanore desceu e a canoa voltou para [...] Ai todos brancos. Eu sou paulista.
Era antigamente. Sao tribos Tucanos. It isso. E agora eu, vieram os portugueses
e ensinaram a lingua dele. Agora todos os brasileiros que mora em toda a cidade,
especialmente em Sao Paulo, Belem, todos esses tucano agora tao virando tudo
branco,ne?

Raquel: E os outros? Os ianomamis? Os Bares?

3 Ha uma reserva indigena chamada Panore. Mas parece referir-se. no caso. a figura mitica.

4 0 rio Caruru fica no Para. Haveria a cachoeira de Caruru?

5 Cachoeira de Ipanore. A referencia pode ter valor mitico: "Ha um mito de origem chave nesse repert6rio que
explica como uma Anaconda-ancestral penetrou 0 universo/casa atraves da "porta da agua" no leste e subiu
os rios Negro e Uaupes com os ancestrais de toda humanidade dentro de seu corpo. Inicialmente, esses
ancestrais-espiritos tiveram a forma de ornamentos de pena, mas foram transformados em seres humanos
no curso da sua viagem. Quando alcan~aram a cachoeira de Ipanore, 0 centro do universo, eles emergiram de
um buraco nas rochas e se deslocaram para os seus respectivos territ6rios. Essas narrativas compartilhadas
entre os povos do Uaupes expressam uma compreensao comum do cosmos, do lugar dos seres humanos
nele e das rela~5es que deveriam existir entre diferentes povos, bem como entre eles e outros seres".
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Seu Casimiro: Os lanomamis, Desano, por exemplo. Grande historia, ai,
tem um lugar. Lugar chama, esse, Uriri6• Qyer dizer uma que fa~auma assusteira,
ne? Tem gente que fica tremendo por causa de bebida que nos falamos ontem,
cap? Ele bebera para distribuir a linguagem do tribal. Ai come~aram a falar a
lingua do Desano. E 0 com 0 seu lingua Desano, com sua lingua, e Piratapuia8,

Turuca9• Ai foi uma destrui~ao, ne? E como acontecia na historia biblica, como
Torre de Babel, nao e? Ai que foi. [ ] Da lingua. Por isso 0, os tribos Desano
ficaram na sua parte. Os Desanos e [ ] E. Essa e nossa historia de origem. E.
E Bare, naquele, pessoas que formou 0 Estado, principalmente em Sao Gabriel
da Cachoeira, que tem naquela serra. A cachoeira chama-se de lapan. Iapan e
um sapo, ne? Ai 0 tribo Bare formaram naquela cachoeira. Por isso que existia
a tribo Bare. Agora s6 alguns que existe.

Raquel: Sao Gabriel, por exemplo, era de Bare?
Seu Casimiro: Era de Bare ...
Raquel: Ai vieram os brancos e praticamente os brancos que dominam?
Seu Casimiro: Os brancos vieram, encontraram os tribo Bare e levaram pra

estrada os, e,levaram tudo, ne? E alguns Bare foi colonizado por, do portugues.
Ai come~aram a falar portugues e esqueceram a lingua pr6pria de nheengatu.
Tupi.

Raquel: Agora: os missionarios vieram bem depois ...

Seu Casimiro: Ai, depois desse portugues da coloniza~ao. A parte do
portugues foi grande explora~ao da parte do tribal. E.Escravizava. E.Escravizava
e matava e batia tambem. Flagela~ao. Flagelava pessoa. Botava pra escravizar.
Pegava crianps, mo~as, a parte dele, ne. Ai, entre eles ia. Alguns dos indios
daqui foi mortos. (Toca uma galinha) E morreram, muitas pessoas morreram
naquela epoca! Eo resto ...

Raquel: Os que moravam em outros Estados, muitos se acabaram ...
Seu Casimiro: Nesse barco, que chamava antigamente de 0 garite, grande 0

barco dele, ne? Yoga. Dizia, filho de papai 'me contava, trazia muito armamento
do e:eercito e matava. E 0 seu,br~nco tambem moma dentro da parte dos indios,
ne. Indio matava 0 branco. E! E. ~e pessoal do portugues, e. Naquela epoca,
bisaV()morava na cabeceira do rio PapurilO Tem um igarape como maior que
esse igarape, que chama esse igarape de Pupunha.

7 Nao consegui definir.
" Nome de grupo indfgena.
9 Existe a comunidade de Taraeua, proxima de SaDGabriel da Cahoeira, as margens do riD Uaupes. Seria uma
corruptela?
10 Rio da fronteira Brasil-Colombia. Ver anexo.

[...]
Seu Casimiro (cont.): 0 futuro do branco tem e respeitar pr'aquele pessoa,

ne? Outro resto, por exemplo: la, rio Tique, rio do Castanha. Ai estava cinco
tribos. 0 Eruri, tribo Eruri, moradores de la. Eruri, ne? E Cacurua, Vazena,
Trituma~a, Bufuma~a, seis tribo, ne? Por essas seis tribo, os portugueses acabaram.
Mataram. Por isso finado papai, meu pai me contava. La na cabeceira do rio
Castanha, ne?Tem ...Tem dois barcos afundado, porque, porque os indio pressaram
(?). Porque 0 branco, porque ali. Ele ... Ele que precisava, de que procurava a
morte, ne? A pancada, uma gue~ ne? Afundaram dois barcos. Todo mundo,
todo branco portugues morreram. Indios mataram tudo, ne?

Cris: E 0 que aconteceu com os indios tupi-guarani?
Seu Casimiro: Tupi-guarani nao existia pra ca. Tupi-guarani existia la no

Estado de Sao Paulo.
Cris: Foi exterminado tambem?

Cris: Mas morreram todos?
Seu Casimiro: Nao, nao, nao. Eles estava ... Antigamente ele ja ficava la.

Morria tudo porque pessoa de la, pessoa escravizava isso todo, parte e, e, e,
tupi-guarani.

Cris: E hoje nao tem mais nenhum?!
Seu Casimiro: Tem alguma pessoa, tem alguns, sim ...

Cris: E mesmo a lingua tupi-guarani, ja ninguem mais fala?

Seu Casimiro: E. lsso, caso foi isso, ne? E agora, depois desse portugues
chegaram os missionarios. Antes de chegaram outros portugues ... 0 nome dele
e Manduca, ne? Manduca chegava aqui - Sao Gabriel - e botava aldeia la no
rio Uaupes, rio Negro. Rio CaiarP\ rio Caiari. Ai preparo uma aldeia. Vma
aldeia, botava uma coluna pra fazer prisao pra indio, no rio Tiquie12

• Pegaram
mo~a. Vivia com ela, transando ate a mos:a, novinha, ate portugues s6 [...] pessoa.
Ai, muito tempo, muito tempo, muito tempo e ele, em nome dele, 0 irmao mais
velho dele era Chico: Chico Albuquerque. Eo irmao dele era [...] Albuquerque,
e outro Manduca Albuquerque e 0 outro Floriano Albuquerque. Floriano, depois
de. Tem 0 outro irmao, Ultimo dele, ne? Ai, naquele tempo, 0 ultimo irmao dele
morava la. Tinha uma barraca, na boca do rio Tiquie. Ai ia fazer uma barraca e,
e, mandaram trabaIhar 0 seringa13 pra pessoal do indio. [...] Indio, ne? E aqui,
os indio que fazia uma pequena bola de seringa levava surra. Ate que ele matava.
Pra pagar a conta da mercadoria dele. So que ele consegue bolar assim. Ele

11 0 riDTiquie e aftuente do riD Uaupes.
13 Verbete: seringa. 5. Bras., Amaz. Designa~ao da goma-elastica extraida de varias especies de Hevea [V.
borracha 121.caucho, cernambi (51. etc.]



copiava. Pequena, assim, pronto: era surra. Aborrecido ate esse ponto. Entao
fizeram uma turma e combinaram matar, pra matar aquele cara. Urn certo dia,
eles combinaram: "como vamos fazer isso?" E Calistro 0 nome dele. Calistrato.
Era brabo, aquele, aquele portugues, antigamente em Sao Gabriel. Ele que
escravizou tambem aqui - rio, rio, rio Caiari, toda a pessoa aqui do rio Uaupes,
rio Papuri, rio Castanha e empregado dele. S6 ele que mandava. Ai, finalmente,
Calistrato foi assassinado pelos indios. Na hora de, na hora do almos:o, ele
aborrecia, assim, desse jeito. Entao, naquele tempo, nao tinha arma de rifle, ne?
Usava aquele grande rifle que tinha 12 bala. Ele pegara e dera tiro bem aqui, no
peito daquele malandro. E ai morreu. Morreu e queimaram a barraca dele e
mataram a fllha dele e transaram 0 indio e mataram. A unica esposa que foi,
escaparam, porque morava outra na regiao.

Cris: Q!te ano, mais ou menos, que isso aconteceu?

Seu Casimiro: Em esse ano que foi, pOl'ai de 1910, pOl'ai.

Raquel: E os missiomirios? ..
Seu Casimiro: Ai, depois do Manduca, chegaram os missionario em Sao

Gabriel. Urn homem em 1917, pOl' ai.

Cris:Ja existia Sao Gabriel, s6 que era s6 algumas casas?
Seu Casimiro: Algumas casinhas, sim. S6 os portugueses que moravam ...

Os parentes de Manduca que mandavam aqui.

Cris: Os indios nao moravam em Sao Gabriel?

Seu Casimiro: Moravam s6 algum, algum pessoal de Bare.

Raquel: Mas os indios s6 comepram a falar portugues depois que os
missionarios vieram, ou nao?

Seu Casimiro: Nao. Antes de chegar os missionarios, todos os indios da
tribo do rio Caiari, e do rio Tiquie, Papui e Iauarete e nossos pais e avos nunca
falavam a lingua portugues. Nunca falaram. Ninguem entendia nada. Alguns
velho falava s6 a lingua tupi, a lingua geral.

Cris: Tupi-guarani e igual 0 nheengatu?

Seu Casimiro: E.Ai os missionario chegava e trouxeram a grande instrus:ao,
ne? Naquele tempo estava 0 Manduca tambem. Nao deixava os missionarios
trazer [...] Alto Uaupes. Nem [...] S6 habitante dele, ne? Ai, acho que muita
pessoa CLuedeve estar em Manaus e da reg}onal, nunca fez pra n6s. "Ah, perigosos
indios! Indio tern a boca aqui no peito. Indio tern rabo14• Se voce vai la ele vai
comer ..." Ele diz mentira pra missionano15• Ai missionario pensaram, pensaram,

Casimiro.

15 Viveiros de Castro fala em canibalismo ritual. A rala de seu Casimiro me reafirma a hip6tese de que 0

canibalismo real nao corresponde a realidade das ell"as indfgenas do Brasil. Teria sido uma das mentiras que
"autorizaram" os genocfdios no Brasil. .
16 Verbete: baia. Bras. S 2 g. 1. Individuo dos baias, tribo indfgena que habitava em MT. Mas 0 proprio

pensaram e em 1917 chegou 0 padre Lazaro que fundou a missao em Sao
Gabriel. 1917. Depois chegOU,chegaram outro missionario: padre Joao Marques.
Agora que tern a escola Marques. Fundaram ai: mandaram missao em Sao
Gabriel e comes:aram a instruir e abrir uma escola e comes:aram a ensinar, escrever
e falar portugues.

Raquel: E os indios aceitaram bem os missionarios?
Seu Casimiro: Aceitaram. Os missiomirios tinha obrigas:ao de, de confiar

com os indios, ne? Assim mesmo tinha pequeno erro, ne? E. E. E alguns
missionarios respeitavam para indio. E alguns 0, 0, os missionario nao
respeitavam para, para indio. POl'exemplo, paje, baia16 e comom, sabios. Paje e
o medico do tribo do indio, ne? E baia e 0 cantor. 0 chefe dele e comom,
benzedor, como medico. Ai os missionarios ficaram contra paje e contra baia e
contra comom. E. Assirn mesmo missionarios trabalhava no meio dele e depois,
logo depois, nao sei. 1926 abriu, abriu outra missao em Campo. Aquele padre
Marques, ne? Depois de Taraqua, mesmo ano, em 1926 abriu outra missao em
Iauarete. Mesmo ana abriram outra missao em Pari-Cachoeira17

• Ai, naquele
tempo, no ano de 1926 e 0 Manduca foi, foi diminuindo 0 poder poli tica dele.
Ai 0 padre, como e ministro de Deus, ai botaram fora pra ele. Entao Manduca
que matava as pessoas continuamente, ai foi na cadeia. E depois, em nome do
Manduca, matou outro [...] era do venezuelano. Entao foi na cadeia em Manaus:
20 anos de cadeia. Ai missionario chegava, naquele tempo, e mataram. [...]
Q!te queria aquele cabes:a. Gras:as a Deus ate hoje nao existe mais a, 0, matar
pessoa.

Cris: 0 senhor acha que a vida melhorou, depois que chegaram os
missionarios?

Seu Casimiro: Mas melhorou do que era antes com 0 Manduca. Mas 0 que
era antes do Manduca chegaram?

Raquel: Antes dos brancos chegarem?
Seu Casimiro: Se, 0, antes do branco chega seria born, ne? Seria born mesmo.

E' O' ';'. ngem,ne.
Raquel: E os missionarios proibiam tambem as dans:as? Essas coisas?

Cris: Q!te andavam sem as roupas? ...
Seu Casimiro: Nao, nao. Essa aqui: os missionarios, em 1935, nossas miss6es

estavam trabalhando no meio do povo indigena. Abriram a missao dando uma
instrus:ao, escola, assim, agricola, e ensinaram aIel' e escrever, ne? Ai, pouco,
pouco, pouco, naquele tempo em 1935, 0 [...] nao existia ainda. Existia maloca.
Nao existia palhos:a, nao! Ai os missionarios ficaram contra maloca, contra

Casimiro define a que e baia e comom.

17 Comunidade de Pari-Cachoeira, Municfpio de Sao Gabriel da Cachoeira



dans:a, co?tra enfeit~, con~ra instrumento dos indio. Entao ele pens a que era
tudo do dlabo. Era s~ enfelte ?O diabo, casa do diabo. £ onde tem maloca, ne?
~e~ sabe 0 usa, tnbo daqUl, os tribo daqui e 0 maloca nao e casa de indio,
nao. E. uma casa consagradissima, a casa, ne? Donde a gente vive, ne? A
cO,mumdade. Onde a gente vive, fora de guerra. £ uma: e conselho executivo:u os velhos, entao eles ficaram descontentes a males instrus:ao, a males dess~~
lllstrum.entos, de ~r exe~plo em ~ma historias das musiea, todo tipo. Entao,
ele entnsteceu. Tnste, aSSlm, morna. Morria e mesmo foi sepultado com
o?ras, com sua sa~~doria. Por causa do missionario, agora, e a pessoa, que est~~
vlven~o :u. 193~ ja era 15 anos, ja, ne? Eu aprendi, comecei. Aprendi na escola
das mlssoes saleslanas em Paricat'u 18 em 1941 Naquel t• _ y' e empo eu estava, porque
o mlssao que fazia ja sabia ...

Cris: Qyando que 0 senhor nasceu?

Seu Casimiro: Em 1935 eu ja tinha idade de 15 anos.
Cris: Entao 0 senhor nasceu em 1920?

Seu Casimiro: E~ 19~O,e 35, ne? Em 35 ja tinha 15 anos ... 1941 comes:aram
a aprender, ~a ~.ssao. Ai, 0 costume, a historia, tava diminuindo, ne? Dans:a
~cabou. Cenmoma acab?u. Benzimento acabou. Maloca acabou. Tudo! Tudo
lllstmment~ dos, dos, tn~o da regiao. Levaram esses materiais e puseram em
Manau~. Ta no m~seu. Nos pensavamos que. 0 velho pensava que eles atiraram.
Estava Jogado, ne? Mas ele nao tava atirado: tava roubado ne? Fizera

d d
" M ,. muma

gran e eposlto em anaus.

Cris: E os indios nao faziam nada contra isso?

. S:u ~.asimiro: Nao: Eles tinha, ele tinha medo com os missionario.
MlsslO~a~o falava em Clma dele. Falava em nome de Deus e tirava. Entao 0

velho dlzla q~e na~ sabia e ate mesmo, nos [...]. £ outra coisa, ne? Entao ele
pensa que a Vl~aValmelhor ou vai piorar, ne? Agora, em 17, em 17 tem a parte
do [:.} antropologo, que a~ora que ele levantara tudo as tradis:oes do passado e
a mt~Slc~das maloca. Tu~o lOstruc;ao,.ca~e?Porque esta dando grande confusao
comlgo. Grande confusao porque mlSSlOnario mesmo que jogara. Ele mesmo
que, ~ue fizeram volta a es~~cultura e todo. Os, os, as pessoas sabios mo enterrado.
No tumulo, quem que ValInformar a historia toda?

Raquel: Os que sabiam mesmo ja se foi ... e agora?

1 Seu C~simiro: Agora t~m muita pessoa, esta pensando. Gras:as a Deus tern
a guma tnbo que conheCla que aprendia com seu pai com avo arente
Exa~amente que eles esta fazendo. Exatamente 0 que ele e:ta fazendo: lverdad';;
Entao ele dal~s:a,ele conta uma historia, tudo isso. E a pessoa vai, a pessoa que
perdera. Isso e uma confusao. E pra nossa confusao, pra minha confusao. Onde

19 Ele talvez se,refira a D. Bosco, fundador da ordem dos salesianos. intolerantes padres com as indigenas nos
pnmelros decen/os do sec. xx.

que tu me viu viver com meu pai, com meu parente? Cade meu pai, meu avo,
meu bisavo? Cade a historia dele? Nao tem! Foi enterrado. Por causa do
missionario. £! Ate hoje tem aquele padre missionario la da It:ilia, ne

l9
?

Estrangeiro. Ate chegava no Brasil evangelizar as tribo, 0, 0, daqui, ne? Na hora
da morte dele, ele pagou. Ele morreu seco. £. Depois dele tem um outro padre
italiano tambem, 0 outro padre ...

Raquel: Eles poderiam ter trazido a instrus:ao sem tirar 0 que voces

tinham, ne?
Seu Casimiro: Olha, se fosse, se de novO fosse assim e eu tivesse coragem

meu, eu podia ir no museu la, em Manaus, e retirar as coisa, la, os instmmento
meu. Olha: la tem £lauta, tem enfeite, tem [...) dos indios varios. £! (Pessoa
interfere na conversa em lingua geral. Indigena) (Fita 13)

o relato registra a surpresa inicial dos indigenas no confronto com os
colonizadores. Sua ingenuidade consistiu em nao temer 0 diferente e a diferenp.
Foi confiar no diferente, atribuindo-lhe, quis:a,estatuto superior. 0 mais provavel,
contudo, e que corresponde a uma etica mais madura e trabalhada, e que nao
pertencia ao cosmos indigena temer este tipo de diferens:a. Os indigenas temiam
as fors:as da natureza, inc1uindo os animais selvagens e as tribos inimigas. Mas
estas nao se enquadravam propriamente como diferentes. E no confronto com
os colonizadores que eles aprenderao a reagir, depois de terem sido aprisionados,
torturados, escravizados, assassinados. Os relatos do seu Borges e do seu
Casimiro correspondem a reconquista da memoria, da historia, mesmo que
truncada e incompleta. E apesar dos traumas, das humilhas:oes, da matans:a. A
retomada da consciencia e da cultura propria, ainda que sobretudo anunciada e
desejada e num trabalho de formiguinha, nos da confians:a de que a restauras:ao
_ relativa, empobrecida - e possive!. Neste sentido, as entrevistas tiveram um

pape! importante
Os estudos sobre a oralidade (vide Ong, Cerina, Lavinio, Mulas, Corti,

Fritschi) divulgam um grande interesse em marcas de linguagem. Provavelmente
por terem sido empreendidos por lingiiistas. Outros levam em conta a diferens:a
entre oralidade e escrita. Outros, ainda, pens am na produs:ao artistica, seja a
dos repentistas, seja ados cantadores ou brincantes, que tem algumas diretrizes
criativas (Zumthor). Propp estuda os rituais, mitos, contos a partir dos relatos
maravilhosos (contos de fadas) mssos. No caso da presente pesquisa, estudaremos
tanto 0 conteudo da fala de seu Borges, como a maneira como opera a relas:ao
entre mitos, realidade, a propria existencia, a da comunidade, como trabalha
com imagens, motivos, memoria. "0 enunciado e 0 produto de urn
agenciamento, sempre coletivo, que poe em jogo, em nos e fora de nos, as

20 Extratos de Gilles Deleuze e Claire Parnet: Dia/ogos. Paris. Flammarion. 1996. Trad. CMF. http://
www.eca.usp.br/nucleos/filocomitraducao3.htmIAcessado em 20/10/04 12:27.

http://www.eca.usp.br/nucleos/filocomitraducao3.htmIAcessado


popula~6es, as multiplicidades, os territorios, os devires, os afetos, os
acontecimentos."20 Os conteudos das falas e 0 tratamento conferido a diferentes
referencias saD aspectos re1evantes no estudo da oralidade. Interessam
sobremaneira a memoria suscitada e os conhecimentos denotados pdos temas
e seu tratamento.

Temas das falas - a memoria reveladora e a valida~aoda experiencia

Sr. Borges fala sobre 0 poder dos padres e sobre os poderes corrdatos. Nao
o encontrei pessoalmente e nao sei que outras falas foram as suas, mas 0 que
esta transcrito e forte. Ele fala em coas:ao, supressao de direitos, manipulas:ao.

Entao e isso que os padre nao quer, especialmente porque, ai, tern muitos indios,
que des usam muito indio que a mao (de obra) do indio e barata, ne? Obra de mao
barata e do indio, nao? Onde artesanato, essas coisas, de vende, ja com a, por
exemplo, a presen~ade certos militares, do branco, ne? Ai ja valoriza trabalho, ne?
Nao conhe~o a escolarizas:ao do Sr. Borges. No trecho acima aparece

referencia a mais-valia. Logo adiante, tendo como parametro a comparas:ao de
as:6es em tempos diferentes, ele julga 0 comportamento dos religiosos com
rdas:ao a nos:ao de pecado.

Como 0 Sr. Borges prossegue julgando, avaliando, pesando, ("[ ...]: 0 nosso
candidato e esse. Se voce nao votar nesse, seu fllho nao tera direito a escola, nao
tera direito a comunhao, nao ted direito a sacramento nenhum, direito a hospital.
Sabe? Entao e isso af. Ai des votam assim, sabe? Coagido. E. Ainda existe
isso!"). A memoria atribui valor a propria experiencia. 0 sentido dos
acontecimentos precisa ser apreendido a partir de pariimetros constituidos por
valores eticos, morais, ftlosoficos, politicos. 0 valor maior, para 0 Sr. Borges, e
a liberdade. As criticas apontam restris:6es para a liberdade. Ao fazer as suas
pesagens, de constroi sua enuncias:ao segundo esta funs:ao, de modo que sua
fala acaba tendo as marcas de uma forma simples cuja fun~ao e avaliar. Trata-se
do Kasus, que segundo Andre ]olles representa urn

universo como objeto suscetivd de ser avaliadoejulgado segundo normas; [...] nao
se tern por limite medir a~oessegundo normas, por quanto se chega ao ponto de
julgar as normas em si.21

Trata-se

de interpretar 0 peso da lei numa ocasiaounica e tais aditamentos, superfluosem si
mesmos, servempara aumentar 0 sentimento dessa unicidade, na medida em que
aumentam a for~ade impacto do caso22

21 Jolles 1976:151.

21 Jolles 1976:151/152.

A forma do caso tern a peculiaridade de formular a pergunta sem poder dar-lhe
resposta;de nos impor a obriga~aode decidir sem conter da mesma a decisao:e 0

lugar onde se faz a pesagem, mas nao se indica 0 resultado.2J

Verificamos este conjunto de caracteristicas no trecho abaixo:

"Seu Borges: Hoje eu ji distanciei, nao quero ~ais sab.er di~s? En~ao, p.e~o
seguinte, eu achei que tudo 0 qu.e des fizeram. fOl uma hl~ocns~:. HlpocrlSla
bem feita, mesmo. Entao eu achel que tudo aquilo era mentua, ne. Por que que
des continua? Porque eu acho que uma religiao deve seguir a, a, os ditames da
Igreja, os mandamentos, seja 0 que for. Porqu~ aquilo nao muda, ne? ~as des
mudaram. Na Igreja, pdo menos, [...] os merunos pra frent~ e as men~n~s pra
tras; qualquer urn barulho pra ms. A gente, a.ssim,se po~uma Slfnp~~sc~nosld~~:
olhava pra tras, saia de la. A gente era tudo mternado, mterno, ne. Sala de la, Ja
ia tudo pro castigo, so porque olhou pra tras. Entao, quer dizer que ... Se e que
isso e pecado ou maldade, des, os padres, SaDos primeiros maldosos, pecadores,
do que a gente que por uma simples curiosidade, a gente vem e des ja...[ ...]"

o Sr. Borges compara a sua postura no passado co~ a sua conscie~cia do
presente. Ao usar este parametro, de fecha a forma Kasus, Ja que 0 a.conteclmento
e apresentado e julgado por de proprio, sem deixar espas:o de av~a~ao para seu
interlocutor. Sem duvida de aproveita 0 raro momenta de aud1s:ao a fim de
emitir 0 seu juizo. Por isto a enuncias:ao e mais longa - ainda que pudesse se.-lo
mais ainda. Este tipo de atitude, e a analise decorrente, explicam 0 valor e sentldo
do recurso em outros textos, por exemplo em Grande Sertao: Veredas, ai referente
a postura de Riobaldo que conta a sua vida, seus temores e juizos ao seu
interlocutor, que se mantem em silencio. 0 espas:o aberto pela presens:a do
entrevistador-ouvinte (no caso das transcris:6es estudadas, atores do Lume),
seu silencio e audis:ao rompem 0 silencio antigo do enunciador que, por viver
em ambiente e situa~ao perifericos - e por ser discriminado - sofreu 0

silenciamento de suas avalias:6es e consciencia dos acontecidos, 0 que, em certa
medida, e equivalente a uma ainda mais notavd desqualifica.s:ao do inte~e~to.e
da capacidade de analise do recem e instado falante. 0preenchimento do silenclO
ressignifica a memoria, validando-a como experie~cia. Os pesqui~adores,. que
fizeram as entrevistas, registraram vozes e gestos, atltudes e expressoes, OUVlram
todas as conversas transcritas, preocupando-se menos em atribuir urn sentido
claro as falas, ate aqudas recortadas e usadas em "Cafe com Qyeijo", do que em
acolher as corporeidades, vocalidades, cantos, alguns temas. A cola.gem e
montagem, da qual falaremos depois, neutralizou a diferenp cultural eXlstente
entre entrevistador e entrevistado - isto e, ao valorizar 0 outro, apresentou-o
como semelhante. Esta forma de enaltecimento discreto, sem perder 0 bom-
humor e a poesia, corresponde ao extraordinario merito e versatilidade da

24 Verbete: caititu [Do tupi kaiti'tu.] S. m. Bras.: 1. Mamifero da ordem dos artiodactilos, familia dos taia~urdeos
{Tayassu tajacu ILl!. da regiao cisandina da America do SuI. Pelagem anelada de branco, ou amarelo e negro,



mimesis corporea.

A enuncia<;ao do Sr. Borges e por momentos fragmentada, elidida, ou
interrompida por uma expressao de valor fatico: "ne". A fragmenta<;ao faz parte
tanto da fala do cidadao inculto, como do culto tambem. A entona<;ao e a
gesticulac;ao san suficientes para suturar as falas cindidas. 0 ouvinte entende a
parte enunciada como metonimia de um todo que esta contido na expressao do
corpo, da entona<;ao, da voz. Como existe a metonimia e a apreensao do todo
pelas vias enunciadas, 0 interlocutor preenche 0 espa<;o intervalar,
fimdamentalmente quando sua disposi<;ao,diante do interlocutor, e de boa vontade,
de acolhimento e de atribuis:ao de sentido. Nao importa que 0 sentido atribuido
nao corresponda exata ou inteiramente ao sentido imprimido peIo enunciador,
porque 0 sentido Ultimo, mesmo de uma enuncia<;ao menos fracionada, mais
conectada, e apenas e sempre virtual, cabendo uma imensa (para nao dizer infinita)
possibilidade de diferentes apreensoes, sentidos atribuidos a este agenciamento
particular de imagens, palavras, signos, referencias.

Seria ilusorio pressupor um sentido ta~ estruturado e claro, que permitisse
uma (mica e absoluta forma de receps:ao - mesmo em um discurso eIaborado.
Todas as teorias contemporaneas do discurso, ou f.tlosoficas, falam sobre isto.
Apesar das teorias, as falas se diferenciam tambem pdo dominio mais ou menos
fluente do idioma, assim como peIa mais consistente articulac;ao entre uso da
palavra e expressao da informac;ao.

A aparente dificuldade da fala parcialmente truncada do Sr. Borges pode
tanto advir do conhecimento imperfeito da lingua portuguesa, como dahesitac;ao
associativa ao procurar os temas e 0 modo de organiza-Ios ao narrar. A procura,
na memoria, das justificativas para os episodios narrados, pode ser a causa das
pausas, do esquecimento do sentido de palavras em bare (tribo da qual fazia
parte), do esclarecimento das causas do cadinho cultural e de linguagem vivido
por eIe e seu grupo.

A hegemonia do Portugues e estabeIecida pela escolarizas:ao. Nas escolas
fala-se Portugues. A discrimina<;ao nao se da apenas pdo modo de tratar 0

indio com qualificativos depreciativos. ("Seu Borges: Entao esse nome, de ...
Sabe ... Ele arrasa com essa turma desse indio, de buape. A palavra buape quer
dizer que e um tipo de indio maratuino (?), sabe? Mais baixo do que cu de
arraia, sabe? Entao ai, 0, sabe? 0 que tornava-se assim um pouco assim, sabe,
discriminando esse homem, esse nome, pra des, sabe? Tanto que se eu chamo
um indio tucano de buape, e chamar de de ftlha de puta!"). A discrimina<;ao
das autoridades advem da inexistencia de escolas em que se fale a lingua da
tribo local, do desconhecimento da lingua por parte das popula<;oes locais nao
indigenas.O indio ainda e muito pouco conhecido. Os estudos antropolOgicos
e etnologicos tendem a re-criar seus modos de vida cotidiana, mas nao
pressupoem, por exemplo, praticas e rresmo necessidades culturais artisticas, 0

riso, 0 humor.
o estatuto do indio, salvo engano, transformou 0 indigena em um nao

civilizado, nao adulto, nem erian<;a,habitando um nao lugar, que vai ~udando
conforme interesses e usurpa<;oes de territorios. Este nao-ser que dificulta a
existencia do indigena, afeta tambem seus descendentes, habit~ntes de lugares
fora de reservas indigenas, em localidades ribeirinhas da AmazOrua, por exemplo.

Como comentado, a fala truncada, entendida como tipica da oralida~e dos
menos instruidos, vale tambem para os mais instruidos. Ao ler as enunclac;oes
dos atores, brancos, letrados e instrufdos - pesquisadores que ja haviam conelufdo
o 30 grau e ja tinham alguma experiencia de abordagem e conver~as com um
universo humano semelhante, surpreende observar que orgamzam. a sua
enunciac;ao bastante freqiientemente a maneira do interlocutor. Raqud dlZ,por
exemplo:

"Raquel: E na epo~a ~ue o. senhor .traba~hava no sitio ~~ ~~nhor, la,
extrativismo, com os ammaIS... Tlnha mUlto ammal naquela reglao.

Reconhe<;amos a possibilidade de contaminac;ao das praticas.di~cursivas do
outro do menos instruido no mais instruido, na relac;ao enunClatlva entre os
seres 'humanos, sobretudo quando existe desejo, no ato da interloc~<;ao,. de
integras:ao com e acolhimento do outro. A oralidade nao lmphca
obrigatoriamente contenda, desafio, sendo marcada por diferentes tipos de
acolhimento.

U ma hip6tese para a rela<;aomais igualitaria entre interlocutore,s, rompendo
o silencio do silenciado e silenciando aquele que normalmente detem a palavra,
poderia residir no simples interesse. em conhec~r 0 universo do o~tro~
conhecimento necessario para a pesqUlsa empreendlda. 0 Sr. Borges nao so
responde a pergunta formulada por um dos atores do Lume~ co~o tambem
apresenta a sua hipotese para 0 fenomeno comentado. E IStO mteressa 0

interlocutor - sem preocupa<;ao de avalias:ao da fala do outro.
"Seu Borges: E. Uma vez eu estava no mato em Santa Isabel e fui cac;ar,

sabe? Peguei urn calibre 28. Assim, andando, uns s~is~ai~tu24.Ai vinha chegando
um aviao. Ai nao deu tempo, 0 aviao anda malS hgelfo! QIando ela passou
assim os caititu sairam na maior carreira, assustado. Entao isso afugenta, na<;.>
e? Po;que acaba, dizem que a (fauna?) ... esta se acabando. Nao e isso, nao! E
porque se afugenta do barulho!"

Apesar de haver interesse na fala do sexa-heptagenario, nem sempre a reac;ao

au castanho-c1aro, resultando numa colora~ao rosada: linha de long as pelos no pesco~o, e patas pretas, com
faixa caracterfstica em forma de colar branco cingindo a pesco~o ate as ombros. [VaT.:caltatu, taltltu. Sin.:
cateto, tateto, pecari. e (impr.l porco-do-mato.]



do interlocutor e de acolhimento. No caso acima, a interlocutora (Ana Cristina
Colla) reage fazendo uma pergunta, a fim de entender 0 que e urn caititu. 0 Sr.
Borges havia enunciado sua hipotese sobre 0 exterminio das especies animais
na regiao, 0 que e interessante por mais de urn morivo. Em primeiro lugar,
porque a sua hipotese difere da veiculada pela midia e por pesquisadores. Em
segundo, porque a possibilidade de dissensao por parte de urn nao estudioso
com relas:ao a opiniao do estudioso revela que 0 excluido e capaz de raciodnio
independente, de construir suas hipOteses, e que ele observa com cuidado 0

mundo em que vive - mesmo quando estabelece uma relas:ao de causalidade
imediata e ingenua. Isto indica que certas hipoteses apocalipricas sobre 0 papd
da midia, sobre 0 desaparecimento de certo potencial do povo poderiam ser
relativizadas atraves de reconhecimento da capacidade de resistencia das mentes
human as. Mas a reas:ao da interlocutora faz passar batido 0 comentano. Depois
da pergunta sobre 0 sentido da palavra, ha mudans:a de assunto. De fato, 0

dominio de lexico semelhante por parte de ambos interlocutores e fundamental
para 0 born entendimento. Qle decorre tambem de tolerancia para com a
diferenp de expectativas.

A memoria solicitada do Sr. Borges serve para informar a respeito de
economia, costumes, politica ambiental e civil. As dificuldades narradas nao
correspondem exatamente a urn trauma: dizem respeito ao dia-a-dia dificil do
morador do campo (ou sertao) e sao dificuldades que so foram enunciadas por
terem sido requeridas. Como este dia-a-dia e compartilhado pelos de sua
comunidade, provavelmente nao e tema de conversa - correspondendo ao campo
do silencio.

"Seu Borges: Nao, agora e pouco. E outra coisa, desde 0 tempo da revolus:ao,
como eu acabei de dizer ... nos, sabe? Acabou, acabamos, por exemplo de ... de
cas:ar.Por haver dificuldade em adquirir uma arma ... Precisa licens:a da policia,
precisa num sei 0 que. Menino do sirio, coitado, como e que ele vai adquirir
uma arma? 0 patrao mesmo, digamos, como e que ele vai comprar a arma?
Precisa do nome do fulano, num sei 0 que com carteira, nao sei 0 que e tal.
Entao pra nao dar trabalho, ele nao compra, entao acabou. E 0 peixe tambem.
o peixe esta... esta se acabando, e pouco. Por que? Porque peixe so se consome;
ninguem cria, nao e? Tern que acabar. Agora os animais, nao. Nao se ve por
causa disso: primeiro porque se afasta com 0barulho; e segundo porque ninguem
mais cas:apor causa disso. E. Qlando e coisa pior que fizeram, esse pessoal de
Brasilia, essa lei do IBAMA. E. Podia matar paca, caititu, veado, jacare, ons:a.
Tinha uma pors:ao de coisa. Entao 0 povo daqui, nao so daqui, do rio Negro, a
nossa sobrevivencia e peixe, e animal, ne? Aqui a gente, quer dizer a gente no
sitio nao vivia, nunca vivia de frango e de carne de boi. A nos sa sobrevivencia e
bicho animal: paca, veado, caititu, essas coisas toda, bicho de casco. Isso que era
nossa sobrevivencia. Entao, com essa lei, ele protege a vida do animal e nao a da
gente. Porque a ons:a pode te comer, m, s voce nao pode matar a ons:a. 0 jacare

pode te pegar, mas voce nao pode matar urn jacare. Voce sahe qu: a ons:a e urn
animal como se diz, sanguinario e feroz. Se de te encontrar P?r a~,conforme ...
de te avans:a e te mata. Agora pra voce cumprir a lei, v~ce val deIXa~a ons:a te
comer? Nao vail Isso e uma coisa muito mal feita. Essa leI serve pro Rio ?randc:
do Norte pro Rio de Janeiro, Sao Paulo, pra todos estes Estados. Pra nos, aqu,l
no Ama;onas, no Amazonas ... num serve. A nossa realidade aqui e outra. E
que quem faz essas leis, nao vive aqui ..."

o Sr. Borges se sente estimulado a apresentar todo 0 universo de seu
conhecimento. As anilises feitas por de nao sao teoricas. Todas elas passam p~la
experiencia - de rop, de plantas:ao ("de sirio", como diz de) da vida na Am~zOrua.

A fala dos homens entrevistados tendeu a girar em torno do conheCImento
da produs:ao, ou da coleta, visto que a cultura local era sobretudo de coleta. A
das mulheres abrangeu fortemente 0 proprio corpo, portanto sua p~ole, suas
dores. Em ambos os casos, contudo, 0 conhecimento do mundo e da Vlda~as~a
pdo corpo. No caso masculino, a ameas:a ao ~~rpo, e vida vem _dos ammalS
selvagens da natureza, dos acidentes. A dor fislca e a da agressao ~o outro,
animais ~u outro ser humano. No caso ferninino, os confrontos sao com a
natureZ:: do corpo: gravidez, parto e as eventuais seqi.iela~di~to. Como ambos
os corpos sao mortais e frageis, homens e mulheres sao atmgl~os por d~e~s:as,
quedas, ferimentos - e pela passagem do tempo, isto e, a vellllce e a solidao, 0

tema comum foi a saude.

"Dona Zulmira: [...] e quando nao tern quem me carregue ~ra m~ fa~~r em
pe, eu passo 0 dia inteiro caido.[ ...] E nao sei 0 que [...] 0 medICO.Llgemnho,
[...] remedio.

Ana Elvira: E a senhora reza, entao?

Dona Zulmira: Ja rezei muito. Rezo 2 vezes, de manha e de ~oite. J?e noite,
as vezes, quando tern a luz acesa, eu rezo de noite. Nome ?,O Pal, do Filho e do
Espirito Santo. Opa, faz tempo! (Fita R-15 Mata-Ons:a) .

Os pontos de revelas:ao e acionamento da enuncias:ao dos reglstr?s. da
memoria, que contextualizam a criatura, passam pelo corpo, pela dor vlvlda,
seja ela decorrente de doens:a, seja outro 0 motivo (penso nos casos de torturas
as mais diferentes). A memoria esta marcada pelo estar no mundo. Mesmo 0

cansas:o, as diferentes precariedades, a fome, as ameas:as fazem parte do c~r?us
da memoria. Ou antes, 0 corpus da memoria passa e depende do corpo fislco.

"Dona Zulmira: [...] Minha mao ta fria, fria, fria. Qle nem [...] ta cortado
h "esse dedo. Doi, doi, doi! Nao a com que curar.

Existe uma diferens:a entre a constatas:ao da relas:ao memori.a-co~~ e. a
aceitas:ao desta modalidade de comunicas:ao. Nao e infreqiiente a Imp~clenC1a
diante deste tipo de fala. E a sua implicita desqualifica?a? como prove mente de
urn ser espiritual e ideologicamente pohre. A memona que se expressa nas



conversas registradas e transcritas a rigor nao corresponde exatamente it
comunicas:ao cotidiana, visto que ela foi requerida pelos interlocutoies que vieram
de longe e de fora. Assemelha-se muito a conversa que poderemos ter com
pessoas da classe trabalhadora, seja ela operaria, seja outra, nas mais diferentes
atividades e instituis:oes, portanto tambem nas cidades, dependendo do grau de
acolhimento do ouvinte. Costuma dizer-se, sobre as narrativas populares, algo
equivalente ao que se diz sobre 0 pensamento indigena: "Atraves dessas narrativas
realiza-se a restauras:ao dos valores fundamentais: a posse da terra, as relas:oes
de parentesco e a manutens:ao dos padroes tradicionais de reciprocidade"25. Os
relatos dos moradores ribeirinhos amawnicos nao configuram narrativas
completas, porque foram sendo enunciadas como rdatos de experiencia de vida;
porque nao falam sobre, mas falam diretamente 0 even to. As [alas podem ate
refletir problemas sobre a posse da terra, parentes e suas relas:oes ou modelos
tradicionais de reciprocidade, mas se reduzirmos estas falas a urn prototipo
definido de informas:ao, empobreceremos a enuncias:ao, esvaziando-a da relas:ao
com 0 interlocutor e com 0 processo de interlocus:ao, fundamentais para
configurar e valorizar a experiencia e a memoria. A valorizas:ao da experiencia e
memoria das personagens criadas pdos atores-pesquisadores do Lume obviou
o problema, na medida em que eliminou 0 receptor diferente na cena. A cena se
apresenta igualitaria, simetrica, ja que so foram apresentados os 'outros'. Do
outro lado da cena estao os interlocutores: 0 publico. a intervalo entre ambos
existe, mas a cena e tao intensa de emos:oes que mesclam lirismo, drama, humor,
alegria, tristeza, que nao ha espas:o nem tempo para marcar uma diferens:a. E a
diferens:a em verdade e uma construs:ao que recobre os signos, as imagens e
cada um do publico. Cada um tem na memoria alguem, ou algum gesto ou
situas:ao de tras:os paralelos. Nao havendo tempo e espas:o para recorrer a
construs:ao - ideologic a - desqualificadora, so e possivel 0 encontro e confronto
com urn sentir que e paralelo, mesmo na diferens:a.A diferens:a a rigar e ideologia.
Ao mesmo tempo, justamente porque somos todos diferentes, a diferens:a e a
norma. Somos horn ens humanos. Ser igual e que e assustador.

A fala com os ribeirinhos amawnicos so difere da comunicas:ao entre os
que tern outros temas prioritarios, de alguma forma ja preestabelecidos, seja a
politica interna (da instituis:ao ou empresa em que trabalham), seja a politica
externa (municipal, estadual, nacional, internacional). Este Ultimo tipo de
comunicas:ao tem um tema que aponta para os riscos mais ou menos proximos
para 0 corpo social, economico - e, mais longinquamente, fisico dos
interlocutores. Portanto, em certa medida, a comunicas:ao oral cotidiana, mesmo
que resumida e reduzida, guarda alga da experiencia, que se dizia ameas:ada de
perda ou de declinio. Refiro-me ao Verfall der Erfahrung, COnforme observara
Walter Benjamin tanto em Experiencia epobreza, de 1933, como em 0 nan-ador,

1fi Gagnebin, Jeanne-Marie. "Mem6ria, hist6ria, testemunho" In Memoria e (res)sentimento. Indagafoes
sabre uma questaa sensrvel, orgs. Stella Bresciani e ~.'arcia Naxara, Ed. Unicamp, 2001.

:scrito entre 1928 e 1935.0 conceito de experiencia benjaminiano e enten~~o
como uma tradicyao compartilhada por uma comunidade huma?a,. tradlcyao
retomada e transformada, em cada geracyao, capaz de dar contmUld~d.e ao
conhecimento trallsmitido de pai para filho. No caso da comuni.cacyaoCOOdIa?a,
em que 0 repositorio da memoria est:i referido ao corpo, este pr~~lsa.ser enten~do
como alfa e omega da memoria, como receptaculo da expenencIa, qu.e tera ~s
marcas diferenciais inscritas no corpo. Mesmo que nao tenha a dlmensao
esperada da tradicyao compartilhada pda comuni~:de .h~man~, as marca~ do
corpo rdembradas revelam uma especie de conSClenClaIme~ata sem obJeto
nem eu, ou uma consciencia tao forte do corpo e do aco~teClmento qU,e.estes
revelam 0 eu como objeto, num entrelacyamento que hbera a memona da
subjetividade e da objetividade daquilo que acontece.

A memoria viva nao so se revda no limiar da morte (como a lenda ~o
vinhateiro relatada por Walter Benjamin), mas cotidia?ament~: ~ando al~em
relata a dor vivida, a aprendizagem a partir da propna expenencIa, tam?em se
encontra em um limiar. A todo momento se esta diante de lima encruzilhada,
entre morte e vida, entendimento e desentendimento. Basta que oucya~os. A
mensagem do vinhateiro a seus fllhos e sucinta: ha um tesouro escondIdo ~as
terras do vinhedo. a que sinaliza uma narrativa curta. 0 resultad?da~ escavas:oes
e positivo, rendendo dividendos. Nao toda narrativa de exp~n~ncia pessoal e
mesmo familiar apresenta produtos garantidos e b~ns ..as m~~lcos, que lutam
permanentemente contra as narrativ:s da ~penenCla fa~ihar referentes a
medicamentos naturais, "garrafadas e quepndos, prevmem contra estas
narrativas de experiencia. Desautorizam-nas. Tanto ha casos que confirmam
seu temor do desastre, ou tragedia, quando 0 medicamento pro?osto decorre de
fantasia, tradis:ao equivocada, errada, como h:i os bons conheclmentos, em que
o remedio natural conhecido produz bons efeitos.

Nas conversas transcritas h:i diferentes conhecimentos transmitidos:
"Isaura: Doi a perna, doi. E feiticyo,enfeiticyada.Uma colega, colega, co?~e.ce

a dona Lua. Ela mora na casa da dona Lua. Morava. "Ele tira terra de cemlteno.
Teu marido,feiticyo, andar". Vou procurar remedio pra tirar do seu corpo.

Alice K: 0 que que aconteceu?
Isaura: Sao 9 de malagueta, 9 fOlha de piao, 9 fo)ha d'~ng~1a, 3 ~e [...],3

folba de, de, de [...] d'Angola, mistura tuda, de, [...] E. [ ...] E.Amda ta doendo
o meu corpo que eu nao posso andar. [...] Ah, tira! [ ..T (Fita 15)

Para 0 estudo da memoria pouco interessa que a imp~ecisa bebe~ge.m
relatada acima seja perigosa ou ?ao. ? seu v~or est:i na narratlVa de ~fene~cl~,:
na forma de conhecimento, cUJavahdade e referendada pdo corpo. ~h, ora.
a proprio corpo foi a cobaia ~a inform~cy~o.Portanto tamb~m comprova a
eflcacia do conhecimento e valida a memona e 0 ego do enunClador.



A memoria evocada e transmitida, neste e em tantos casos da comunica~ao
cotidiana, e a da pequena memoria. Nao e residual, nem fiagmentaria. Emetonimica:
e a parte que esta para 0 todo do ser que fala. Metonimia que dignifica.

A comunica~ao apresenta pontos de desencontro, de desvio. 0 interlocutor
urbano e culto (os atores-pesquisadores do Lume) procuravam lendas, cantos,
materia para arte. 0 interlocutor pobre, rural, 0 mais das vezes de etnia indigena,
falou de seu corpo, de sua vida, de seus conhecimentos. Alias, para os indios,
sobretudo, 0 valor da transmissao oral, conforme a etnia e a situa~ao em que
vivem, esta preservada. Dai seguirem ainda, quando possivel, mesmo que
contaminados pela desqualificacyao do branco, as normas que caracterizam os
Codigos do Xamanismo Indigena:

- nao mentir

- nao ser preguieroso
- nao ser ladcao
- ser leal constantemente

- amar a justiera

- proteger a natureza

- ser limpos de corpo e espirito

A experiencia - portanto a expressao da memoria - tern a marca da verdade
e da lealdade.

A desqualificaerao da cultura indigena levou a perda de auto-estima a ponto
de comprometer a etica indigena. Assim, ha indios que, desambientados,
desaculturados, poderao ter-se tornado alcoolatras, levando-os a inacyao- isto
e, a preguiera. A fome podera leva-Ios ao roubo. Outros, em meio a brancos que
nao preservam a natureza, podecao ter perdido este principio como valor. Mas
os pontos acima referidos correspondem a etica indigena.

Ao ouvir 0 relato da experiencia do entrevistado, 0 pesquisador toma-se
testemunha. Esta testemunha corresponde ao conceito assim expresso:

[ ... J testemunha nao seriasomente aquelequeviucom seuspr6priosolhos,0 "histor"
de Her6doto, 0 testemunha direto. Testemunha tambem seria aquele que nao vai
embora, que consegue ouvir a narra<;aoinsuportivel do outro e que aceiraque suas
palavrasrevezam a hist6ria do outro: nao por culpabilidadeou por compaixao,mas
porque somente a transmissao simb6lica,assumidaapesarepor causado s6frimento
indizlvel,somente esta retomada reflexivado passadopode nos ajudar a nao repeti-
10 infinitamente, mas a ousar esbo<;aruma outra hist6ria, a inventar 0 presente.>'

Em diversos momentos 0 interlocutor culto nao se prestou completamente

27 Eu diria que a atitude diante de testemunhos podE':a ou deveria independer de sua grandiosidade polftica
e social. 0 acolhimento em principio sempre seria pcssfvel. ..

para ser testemunha da dor sinalizada pelo conhecimento revelado, por falta de
paciencia ou por decepcyao, visto que as vezes a experiencia narrada nao
correspondeu ao tema em verdade esperado. Nas narrativas do cotidiano, como
o sofrimento e singular, particular, pessoal e aparentemente nao compartilhado
por uma comunidade, como no caso do Shoa,ou nos casos de torturas infligidas
por orgaos de repressao em quaisquer circunstancias (politicas, ou policiais),
isto e, como nestes outros casos 0 sofrimento e anonimo e miudo, faz parte da
existencia e condieraohumana. Portanto, esta experiencia nao se caracteriza como
infracyao aos direitos humanos, nao correspondendo a uma licyaoideologica,
cuja finalidade seria evitar que a barbarie se repetisse. Nestes casos a audicyao
tern, aparentemente, papd ideologica e politicamente menor. Seu papd seria
meramente humano - da sym-pathos - ou psicologico ou psiquico. E nao e
infreqiiente que 0 ouvinte desta enunciacyaomenor nao tenha muita disposicyao,
espaerode acolhimento para 0 sofrimento singular27• Observamos isto na conversa
com Dona Isaura, transcrita acima ("Isaura: Sao 9 de malagueta, 9 folba de
piao, 9 folba d'Angola, 3 de [...],3 folha de, de, de [...] d'Angola, mistura tuda,
de, [...] E. [...] E. Ainda ta doendo 0 meu corpo que eu nao posso andar. [...]
Ah, tira! [...]") (Fita 15)

A receita de Dona Isaura contra feitiero nao interessa para 0 interlocutor,
porque nao se encaixaria na expectativa de relato de lenda. Ela e cortada pela
mudancya de tema - ate, mais curioso, pelo aceno de uma isca: oferecer urn
alimento desejavel, apetecivel e dificil, naquele momenta e lugar.

Alice K: A senhora quer bolacha agora?

Ana Elvira: A senhora consegue comer?Ta dura! Vou quebrar pra senhora.

Isaura: Eu quebro.
o tema de Dona Isaura nao interessou Alice K, por diferentes raz6es por

mim desconhecidas. De qualquer maneira, indiciou, pela mudan~a de tema, na
falta de interesse seguramente inconsciente, a desvalorizaerao da informacyao
dada.

As vezes 0 relato tern carater cultural: revela consciencia e conhecimento de
uma tradicyaopor parte do interlocutor amazonico. E 0 caso de:

"Evandro: Ela ta dizendo que ela teve a experiencia de viver essa cerimonia.
E uma cerimonia - da primeira menstruaerao de uma moera indigena. Entao,
antigamente, assim que a moera, era visto que ela tava na sua primeira
menstruacyao, ela fkava reservado num lugar isolado. Nao isolado por desprezo,
mas para por ela pra cuidar, pra vigiar ela: agua, comida. So entrava pai e mae.
Agua e comida, em relaeraoa alimentacyao. So coisa benzida. Nesse periodo da

18 Familiar, intima e sagrado. Ha seculos, 0 parto e assim na comunidade indigena de lauarete, na regiao do
alto rio Negro, no noroeste do Amazonas. "Apesar da forte presen~a da missao cat61ica e das agencias



menstrua<;ao, a mo<;a, pe1avam a cabe<;a de1a. Ela ficava com 0 corpo nu e
passavam jenipapo no corpo de1a todinho, em todo 0 corpo.

Jesser: 0 jenipapo e 0 preto?

Evandro: E 0 preto. Os pelo ptibicos, cabelos, tudo era raspado. Nada de
pelo no corpo. Entao, depois disso, eles benziam novamente pra preparar a
mop para ela sair daque1e lugar e tomar 0 seu primeiro banho. 0 material
usado para benzer era 0 breu. Era nao, e ainda. Hoje. Ainda tern essa pritica.

Entao, assim, pra ela nao Ser encantada por algum, por algum, - porque pra
gente, 0 peixe e gente, a cobra e gente. Voces devem saber das lendas. Entao ela
tern que ser protegida. Entao antes da saida do lugar em que estava isolada e
tomar 0 seu primeiro banho, os velhos benziam 0 breu e ela so saia de casa com a
cabe<;atapada com uma peneira. Ninguem podia ver 0 rosto de1a,a nao ser 0 pai, a
mae eo velho que benzia. Entao, chegava la, e1esiam na frente, enfuma<;ando com
o breu benzido. Antes dela cair na agua, jogavam aquele breu na agua pra espantar
os maus espiritos, ou seja,os encantados. Ai, somente depois que ela tomava banho.
De la subia e ela ainda n:1otava livre. Continuava alguns dias assim, ate 0 final da
menstrua<;:1oe ai ela saia acompanhada da mae pra ir pra ro<;a.

QIando vinha a sua segunda menstrua<;ao,era 0 mesmo procedimento.Minha
av6 esta dizendo que os homens atacavam mesmo porque ela estava no cio, como
se Fosseurn cachorro ou animal. Os homens vinham mesmo atacar a mo<;a.

Jesser: Os da mesma tribo, inclusive?"

Evandro: So a tribo de tucanos.

Jesser: Ah! So a tribo inimiga.

Evandro: Por isso que era 0 maior cuidado quando ela ia pra ro<;a,porque
era nesse periodo de caminhada que se esperava 0 ataque. Entao somente depois
da segunda vez que terminava 0 processo de benzimento e a mo<;a estava
preparada pra ser entregue a pessoa.

Minha avo estava contando que ela foi raptada tres vezes. Ela esta~a contando
a propria experiencia que ela teve".

(Falam em desano)

"Evandro: Ela ta dizendo que antes, no periodo da menstrua<;ao,a comida
era a maniuara - era uma especie de uma sativa - era a maniuara e 0 biju. So isso.
Ela nao podia comer mais nada. .

A comida que ela cornia era toda benzida.

Para ela nao virar uma rebelde, eles prendem com uma outra cerimonia,
outro ritual, pra que ela n:1o,como a gente conhece, como uma mulher da vida,
ou seja, uma mulher que quando for atacada se entregue pra ele. QIe ela seja
mais reservada. Se nao fizer isso, ela V'U virar mulher da vida."

(Falam em desano)

"E so nao seguir, de acordo com a orienta<;ao.Segue uma ordem: primeira vez
faz 0 ritual; segunda vez faz 0 ritual; depois, antes de terminar, se e1adesobedecer,
ela pode ter enxaqueca, dores de ouvido com barulho da cabe<;aque s6 e1aouve. Se
e1anao seguir as normas de benzimento ela pode ficar com isso."

(Falam em desano)
"Entao, ela ta dizendo, pra terminar, pe10 mesmo processo da primeira

menstrua<;ao todas essas fases passam uma mulher que teve parto recentemente,
porque se nao fizer isso, a crian<;anasce com defeito e vira, como a gente conhece
hoje em dia, debi1oide. Entao, ela tern que ficar muito resguardada.

Raquel: Antes de parir?
Evandro: No periodo de gesta<;aoela tern todo esse tratamento preventivo.

Logo depois que ela teve 0 parto, so entra 0 pai, a parteira e 0 paje. Ninguem pode
ver a crian<;alogo, porque a pessoa pode levar todo 0 mau espirito que tern e
depositar na crian<;a.Logo que ela nasce quem da 0 primeiro banho e 0 paje.28

Jesser: E hoje em dia, na tua familia, como e?
Evandro: Pra gente, a gente faz esse processo. Ate a minha irma, que esta

com dezessete anos, a gente fez esse processo."

militares no local e de todo contato com as cidades pr6ximas, 0 parto parece ser protegido pelas mulheres e
pelos homens", conta a antrop610ga Marta Azevedo (pes qui sad ora do Nucleo de Estudos da Popula~ao da
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) que desenvolve, no local. um projeto de saude reprodutiva
com as mulheres indfgenas falantes de Iinguas da familia tucano oriental.

lauarete e uma das 450 comunidades que vivem no alto rio Negro, divididas entre tres familias lingUfsticas.
Com importantes diferen~as culturais, todas vivem uma realidade parecida, morando em aldeias ribeirinhas e
sobrevivendo da pesca, da ca~a e da ro~a. a valor do parto, apesar das tradi~6es especificas de cada grupo,
tambem pode ser considerado um ponto em comum "nao s6 entre os indios do rio Negro, mas de todo 0
Brasil", diz Marta.

"Em lauarete, os indios ja procuram 0 hospital da missao em caso de doen~as comuns. Mas com 0 parto e diferente."
Marta conta que, mesmo depois de varios anos trabalhando em uma comunidade, ela nunca pode entrar em casa
de mulher com filho recem-nascido. A intimidade e a magia do momento merecem prote~ao

a antes, 0 durante e 0 depois formam um todo essencial para a vida da crian~a e da familia. Durante a gravidez,
a mae e 0 marido devem, por exemplo, deixar de comer alguns alimentos para preservar a saude da crian~a. Isso
porque, nas palavras da antrop610ga, "mae, pai e crian~a formam um nucleo energetico unico".

Chegada a hora do nascimento, outra mulher, geralmente a sogra, vem ajudar no parto. "Algumas mulheres
sac mais experientes", diz Marta, "mas na verdade nao existe a figura da parteira. E como se todas fossem
parteiras."

Com a mudan~a dos tempos, algumas orienta~6es externas sac hoje bem-vindas. A tesoura, por exemplo,
precisa ser desinfetada, pois nao e como a antiga taquara afiada, pre parada na hora e depois jogada fora.
"Mas as tradi~6es essenciais seguem vivas", observa a antrop610ga.

A mulher anda, recebe massagem, toma chas. Pode ficar de c6coras, apoiar-se na rede. a marido fica por
perto, rezando. Se a situa~ao se complicar, pode chamar um benzedor. A crian~a nasce, assim, seguindo 0

tempo da natureza. a cordao umbilical e cortado s6 ao parar de pulsar. A crian~a vai, entao, se embalar
tranqOila com a mae, na rede.
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(Falam em desano)
"Evandro: Ela ti dizendo que, naquele livro, conta. A primeira parte, Antes

o mundo nao existe e como surgiram a especies. Como voces vao Ii pra Ierete (?
Seria Iauarete?) tern urn local chamado Iparor€9. Tern urn buraco onde sairam
os povos."

(Falam ao mesmo tempo - nao di pra compreender)
"Inclusive, isso aqui faz parte da lenda da Cobra Grande. Esta parte que

entra aqui, a lenda da Cobra Grande na qual os deuses perseguindo ele, matou
e 0 dividiu em virias partes.

Cris: Ela esti contando as tres vezes que ela foi raptada?

(Falam em desano)
"Evandro: Ela esti dizendo que foram maus momentos."
(Falam em desano).

"Evandro: Logo depois da menstruas:ao ela ainda estava careca e preta do
jenipapo, porque 0 jenipapo leva tres semanas para sair. Ela ainda estava nesse
estado. Ela tinha acabado esse processo. Ela nao sabe nem como e que souberam
de1a,porque naque1e lugar so tinha a casa do pai e da mae e a ros:a deles. Foi Ii
que des tentaram seqiiestrar ela e ela teve que fugir. Foi durante a noite. Teve
que fugir, durante a noite, sozinha. Foi para ros:a e se escondeu. 0 pai nao pode
fazer nada porque eram num grande numero."

(Falam desano)

"Qyando retornou,ji era 0 amanhecer, mas ainda tava urn alvoros:o na casa
dela, porque tinha duas idosas que foram contra a fugida dela e estavam na
maior bronca com 0 pai e mae. Porque ela ta dizendo 0 seguinte: Chega urn
grupo enorme de uma outra tribo e vao atras da pessoa. Mas nao chegavam a
abusar dela. Pegam a pessoa pra levar ao indicado que esta esperando ela la na
aldeia dele. Primeira vez foi assim."

(Falam em desano)
"Evandro: A segunda vez eles conseguiram pegar e1a.Levaram ela da casa

dela. Foi rio abaixo: duas localidades, ela passou. Isso a noite, tambem. Entao
chegou na segunda localidade, ao amanhecer e caminharam por uma hora pra
chegar no local. Era na casa da futura dela. Qlem foram raptar ela, foram os
netos da futura sogra dela. Depois que os homens sairam, a futura sogra levou
ela pra ros:a. Qyando ela ia passando, ela ia memorizando onde era, por onde ia
e por onde vinha. Qyando estavam fazendo a limpeza da ros:a, quando a velha
se adentrou mais pela ros:a, ela fugiu mato adentro e chegou numa outra
localidade. E fkil, porque eles seg"'em 0 curso do rio. Entao ela encontrou uma

30 Sao Paulo: Editora Unesp, 2002.

31 Fernandes 2002: 202-3.

canoa. Com essa canoa ela veio ate uma localidade. Da outra, ela chegou ao
anoitecer. Ela, sozinha. Mas ela vinha se escondendo. Chegou na casa das tias
dela. Qyando ela chegou hi,ja sabiam que ela tinha fugido e estavam esperando
e1a. Ela teve que se esconder de novo. Foi quando chegou a mae de1a, na casa
dessa tia. Ai levou da, sem que eles soubesse. Qiando a tia escondeu ela na
ros:ae voltou: deixou hifora. Foi quando a mae chegou e trouxe de volta. Qiando
e1achega na casa dela, ela tinha outras tias que queriam que ela flcasse com 0

primo dela, urn outro pretendente. Ai foi uma outra historia e foi uma briga de
novo. Essa foi a segunda tentativa."

(Falam desano (Fita 06 - Sr. Teotonio, Dona Maria Fernandes))

A memoria de Evandro, ajudada pela de sua mae, que vai narrando em
desano, transmite preciosas informa~oes sobre a cultura Desana. Esta nao deve
perder-se. Ao mesmo tempo, 0 costume e cruel para nossos habitos, indicando
violencia contra a mulher. Para quem nao estava presente e nao viu os gestos e
expressoes da mae de Evandro, torna-se dificil saber se 0 relato contem uma
critica e uma queixa, ou a mera informas:ao de costumes da tribo.

A interpretas:ao (leitura) do registro do relato da memoria de urn interlocutor
depende, portanto, da presens;a, da convivencia, da proximidade fisica do
enunciador. Na oralidade artistica, i.e., naquela de cantos, rituais, cerimonias,
festas, como a oralidade estudada por Paul Zumthor, 0 estudioso pode conhecer
regras de composis;ao, que indiciam nuans:as de sentido. A distancia de tempo
e espas:oe sem as referencias de normas e modelos, a leitura da oralidade cotidiana
transcrita depended de informas:6es adicionais, extra narrativa. Dai a dificuldade
?as transcris:oes - e das interpretas:oes da oralidade. Mesmo quando existe uma
lnformas:ao de movimento (Frederico Augusto Garcia Fernandes, em seu livro
Entr.e his:orias e tereres: 0 ouvir da literatura pantaneintO, da algumas informas:6es
ocaSlOnalSsobre gestos, como ''Ai, teve sete companheiro, tambem, ne? Entao,
la e assim que e [pega urn graveto e desenha na terra uma encruzilhada], urn
rumou pra ca, uma encruzilhada, pra saber que ja passou, voce deixa uma marca,
uma cruzeta aqui [finca 0 graveto no meio da encruzilhada que desenhou no
~hao]"31) este tern valor fundamentalmente deitico. Seria necessario que as
lmp~essoes de em~s;6es, tensoes, energias pudessem ser registradas, mesmo que
preClsando ser reVlstas, ou repensadas. 0 conteudo ideologico das enunciaS;6es
passa tambem pela frrmeza, pelo tom e timbre da voz, pela expressao fisionomica,
pela fors:a - ou nao - da expressao, pelo olhar, seu brilho de emos;6es diferentes
e outras manifestaS:6es do corpo, com e por ele. Passa por linhas de expressao,
pelo tremor das maos, por cacoetes etc. 0 estudo da corporeidade feito pelos
atores do Lume, em ultima instancia apreende sobretudo isto, de valor

31. "Nesta terra, em se plantando, tudo da." Foi 0 que escreveu Pero Vaz de Caminha na carta que enviou ao
rei de Portugal anunclando a descoberta do Brasil.



inesti~avel: a fala do corpo, que levari a uma dramaturgia que tambem difere
da habItual, porque e a do corpo, tambem. A transcri<;ao disto tudo e que
apresenta as suas dificuldades.

o Sr. Borges tern uma fuosofla pessoal, nao academica, mas com pontos de
~emelhan<;a. a certas no<;6es contemporaneas, como a da diferen<;a, da
mterc~turallda~e, da pluralidade de aspectos constituintes do mundo, apesar
de ter sldo doutnnado por padres que passavam uma visao dicotomica do d
P I d . mun o.ara e e ca a cOIsa,a<;ao,circunstancia e plural:

"Sr. Borges: [...] Esse novo prefeito, igualmente junto com os padre junt
com os pa~r~,.eles ~ao co~tra, por exemplo, e contrario por exemplo, a cria<;a~
de urn tern tono. Ai eles dlZem: nao, vao trazer mal, traz isso traz doen<;a.Ma
realmente tu~~, tud~ 0 Estado, assim, onde existe progresso, t:m a parte negativ:
e a parte pOsltlva, ne?

Jesser: Certo.

.Seu Bor?es: Entao, isso tern que ser assim mesmo. Digamos, considerando
a Cldade aSSlm como uma maquina, como funciona urn motor, ne? Entao ela
tern que compor de .todas as pe<;aspra compor a cidade. Tern que ter ladrao,
tem_qu,e.ter-se bandldo, tern que ter isso, ne? Senao, nao; deixa de ser cidade.
Entao e lSS0que o~pa,dre.nao quer, especialmente porque, ai, tern muitos indios,
qu_eeles usa:n m~lt~ mdIO que a mao (de obra) do indio e barata, ne? Obra de
mao barata e do IndIO, nao? Onde artesanato, essas coisas, ele vende,ja com a,
p~~exemplo~a presen<;ade certos militares, do branco, ne? Ai ja valoriza trabalho
ne. Te do~ ~sso, te dou aquilo, ne? Entao, ai vai: e isso que eles nao quere~
porque val ttrando das maos deles certas coisas ne~ Certo~ E traz d .. cl . ,. . en 0 ISS0
~als es. ~reClmen~o a verdade, ne? Pelo menos, hoje eu sou uma pessoa ue
dls~anClel da Ig~eJa~porque tudo aquilo que eles disseram que era pec;do
antlgamente, hOJediz que [...] (nao?) e pecado.

Jesser: 0 senhor ja fez parte da igreja, ia, tudo?

~eu Borges: ~oje eu ja distanciei, nao quero mais saber disso. Entao, pdo
se?,-unte, eu acllel ~ue tudo 0 ~ue eles fizeram foi uma hipocrisia. Hipocrisia bem
felta, mesmo. Entao eu achel que tudo aquilo era menm' a Ne' n I. P . . rorque que e es
contmua... orque e~ acho que uma religiao deve seguir a, a, os ditames da igreja,
~ ~an~amentos, seJa0 que for. Porque aquilo nao muda, ne? Mas eles mudaram.

a 19rep, pdo me~os, [...] os m~ninos pra frente e as meninas pra tras, qualquer
u~ b:u:llho ~ra tras, a gente aSSIlll,se por uma simples curiosidade olhava pra
tras, Sala de la, a gente era tudo internado interno ne'~S ' d I"" d. , , ,. ala e a Ja la tu 0 pro
castlgo, so porque olhou pra tras. Entao, quer dizer que ... Se e que isso e pecado
ou maldade, e~esos padres SaDos primeiros maldoso, pecadores do que a gente
que por uma sImples curiosidade, a gente vem e eles ja. [...]"

o conhecimento se forma espont2::1eamente, por associa<;6es,cornpara<;6es

einforma<;6es- as da realidade ideo16gica, politica, religiosa da pratica cotidiana,
dos seres humanos e de suas rela<;6es.Algumas frases ecoam textos mais antigos,
que viraram lugar comum, como "em se plantando tudo da"32.0 Sr. Borges
relativiza a frase, passando algumas informa<;6esprovenientes de sua experiencia
e observa<;ao- existentes, verdadeiras e nao desvalorizadas porque necessarias
para a sobrevivencia. Experiencia e observa<;ao saDfatores da memoria e estas,
do conhecimento:

"Seu Borges: Porque nos temos, assim, hospital, em termos de saude. Agora,
em termos de educa<;iio,tambem melhorou muito, ne? Muito mesmo. Agora,
em termos de alimenta<;ao, quase nada. Tambem nao se ve incentivo, aqui, pra
agricu1tura,ne? Niio tem incentivo. Porque essa terra aqui, tudo da, independendo
de a gente plantar na epoca certa. Porque, digamos assim, um tempo, aqui, 0
Banco do Brasil abriu: "Plante sem medo". Tava assim, na porta. Plante sem
medo. Se voce nao pagar, 0 governo paga. 0 sujeito emprestava dinheiro, assim,
sem aval de ninguem, sem avalista. Ai, entao, a turma tinha mais fe nesse
nordestino, ne? Ai esse nordestino se encheram, ne? Emprestimo ... Sabe 0 que
fizeram? Fizeram, foram fazer ... ro<;as,nesse caatinga. Voces sabem 0 que e
caatinga33?

Jesser: Aquela parte seca do, do ... serrado?
Seu Borges: Nao: caatinga e a mata baixa que existe. E 0 que e mais dificil

por aqui, sabe? Caatinga. Terra firme e pouco, onde tern esses matos grande,
ne? Caatinga e sempre menor, assim a... ao inves de ser terra, e mais areia do
que terra ...

Raquel: Ah, arenosa ...
Seu Borges: Arenosa, exatamente. Como aqui indo na estrada pra ca, Manaus

passa muita parte de areia. Ai, ne? Entao fizeram essas ro<;as; setembro,
justamente, onde a [...] pode que [...] bonito. Ai vamos plantar. Planta milho,
planta 0 [...], planta esse, pe, pe, pe, pe. No fim, nao da nada. Ai, vao dizer pro,
pro patrao que nao deu. A terra nao da. Pode ver minha ro<;a.Ai 0 fiscal vai ver,
e realmente nao deu nada. Mas como e que vai dar, na ro<;a?Entao nao tinha
um analisador de terra tambem, ne, era assim. Ai, como e que vai dar qualquer
produ<;ao no caatinga? 0 caatinga pode ciaate arroz. Plantar arroz no caatinga.
Mas tambem tem epoca para se plantar 0 arroz. Nao e queimar uma ro<;ae
plantar. Nao senhor: tern epoca de se plantar 0 arroz. 0 arroz se planta mais ou
menos assim no come<;odo, do inverno. Nos estamos em abril, quando come<;a
a chover, pode plantar arroz. Pode plantar ate no caatinga que ele da. Tern epoca

33 Verbete: caatinga: 3. Bras., Amaz. Farmagao vegetal rarefeita, constituida par arvores de parte reduzido. /
Caatinga do rio Negro. Bras. 1. Tipo de vegetagao pr6pria de certas areas da floresta amazonica, caracterizado
por pequenas arvores perenif61ias que possuem folhas rfgidas. Vivem sabre areia rica em agua.

34 Mais nous touchons la du doigtle clivage du plan de I'imaginaire, ou de I'intuitif - ou fonctionne en effetla
reminiscence, c'est-a-dire Ie type, la forme eternelle, ce qu'on peut appeler aussi les intuitions a priori - et de



de plantar melancia, tern epoca de se plantar ... afinal de tudo tern sua epocade
se plantar: entao a terra da. Mas nao querer plantar, queimo a ro~a, entao vai se
plantar tudo. Nao po de nao."

.Como 0 co~ecimento foi construido a partir da experiencia - e esta tern
reglstros espaclals, a localiza~ao dos eventos e a descri~ao de detalhes se
apresentam como importante contextualizas:ao de horario data momenta
orige~, gestualidade, diilogos, fontes culturais, aspectos hist6ricos: localizas:a~
geografica.

"Seu Borges: Ai ele achou born matar gente e... Ele andava: era comerciante.
Ia pra [...] Ai, urn cara chamado Gavini, ftlho de urn ... Gavini era urn frances
~abe?~i o.fran~es c,omprou umas coisas do Virginio, do tempo [....J. Era um~
Importa~cla ate, ate vultosa, sabe? Ai 0 Gavini achava que 0 Gino nao queria
pagar. Dlsse: eu yOU co.brar ele. En.tao ele desceu, entrou no rio Rope (Uaupes)
e chegou ate a Bela Vista. Bela Vista e nome de sirio. Ai, ele chegou a noite
mas ~ao sairam. ~~ 0 Eugenio se preparou logo na porta da casa dele, atras, ;
~!e.delXouver. Ele Ja tava de cocoras. Ai ja vinha 0 Gavini saindo, sabe? Qyando
Ja,H... ~le se.aproximou mais perto. Ele disse: eu sei que 0 senhor veio receber,
ne? Dlsse: E. Entao, vai receber e arirou. Diz finado papai que ele tinha seis
perfi.lra~ao de bala no peito, mas inda nao caiu. Eque 0 outro veio desarmado
porque se tivesse armado, tinha matado." '

o relato prossegue. 0 causo do Seu Borges se constroi em cima de uma
diretriz narrativa que examina crime e castigo. Ele termina 0 relato informando
a puni~ao do culpado:
" "Seu Borg~s: Ai ele ja caiu. Ai mataram ele. Eugenio matou. Entao atraves
Ja da, do embaIXador frances ai prenderam os [...] levaram de para a penitenciaria
em Manaus, confiscaram todos os bens que ele rinha, e... e ele morreu na miseria
sabe? Pobre. Tudo [...] desconhecido. Assim foi 0 final deles, dos Albuquerque:
Mas matou muita gente, sabe?"

o causo nao correspo~dia, pelo menos inicialmente, ao projeto de pesquisa
do grupo de atores-pesqUlsadores. Por isto 0 assunto e interrompido por uma
pergunta do Jesser: "E aqui: 0 senhor ja ouviu falar em estoria de, de curupira?"

. ~ r:~post~ d~ .Seu Bo~ges explicita algo importante: a passagem do
Imagmano (e mtuIt1vo) ao slmbolic034?

A palavra representa 0 real para 0 seu emissor. Mesmo que 0 discurso em
que se encontra pretenda representar a realidade externa, 0 emissor indicia
moral, etica, ideologia, emo~6es, intui~ao, subconsciente, inconsciente. Os
indicios, assim como a propria palavra, poderao ser silenciados, desviados,

la lonction symbolique que n'y est absolument pas hOfl'ogene, et dont !'introduction dans la realite constitue
un lor~age. (Lacan 197B:II, 2B).

35 . Nao encontrei relerencia mais precisa sobre 0 rio Marie: s6 a conlirma~ao de sua existencia. Ihttp://
sc ISun.nybg. org :BB90/searchdb/owa/wwwspecimen. search Jst?taxon = Voyria&projcode = SESe)

transgredidos pela recep~ao. Mas isto nao e controlavel pdo emissor. Ele quer
garantir pelo menos a melhor recep~ao possivel de seu discurso. Como ele passara
da nao flc~ao para a fic~ao, como a nao fic~ao tinha cunho de verdade, de sua
verdade, historia e memoria, 0 interlocutor procura caracterizar 0 carater ficcional
do relato a seguir, informando que 0 curupira nao existe.

"Seu Borges: Nao, essas coisas, sabe? Eu acho que num exi~te, sabe? Porque ...

Jesser: Num existe.
Seu Borges: Pode existir tambem, porque eu nao YOU dizer que nao existe.

Porque eu trabalhei muito no mato com pia~aba, cipo, tudo, ne?
Jesser: Por isso que eu perguntei: porque 0 senhorfalo que ...

Seu Borges: Ja trabalhei, mas nunca vi.

Jesser: Nunca viu?"
Mesmo tendo aspectos comuns com a nao fic~ao, algumas caracteristicas

dominantes diferenciam 0 texto ficcional do nao-ficcional:
_ maior tendencia para a manifesta~ao da fun~ao poetica;

- estrutura~ao que tende a ser mais elaborada;
_ informa~ao metalingiiistica empregada a fim de orientar 0 lei tor de que 0

texto e persona, mascara;
_ explicita~ao da fantasia ficcional: a historia se apresenta e e 'vendida' como

f1cs:ao,mesmo quando assegura ser documental, como diversos textos romanricos
repetidamente afirmaram.

Seu Borges asseverou nunca ter visto 0 curupira. Em seguida modaliza sua
asser~lio,informando que outros dizem que existe. Portanto, a passagem da nao
fic~ao para a fic~ao precisa de uma media~ao, de uma moldura que sirva para
marca-la. Ao entrar, finalmente, na fic~ao, seu Borges retoma ala pessoa e
passa a narrar como 0 fez ao narrar suas experiencias. Qyal a diferens:a entre a
experiencia e a pura fic~ao? Ou antes, quais serao as aprendizagens possiveis a
partir da fic~ao? A primeira e que a fic~ao depende de uma cren~a: cren~a no
alem, no invisivel. A segunda e que ha poderes independentes da forp, saber,
ou dominio humanos. A importancia deste detalhe reside em que uma
enuncias:lio de lenda, ou a crens:a nela, estao relacionados a uma cosmovisao -
uma cosmogonia. 0 estudioso das lendas precisaria apreender esta cosmogonia,
o que so sera passivel a partir do estudo das referencias culturais dos entrevistados.
Pelo momento registramos a rela~ao feita por Seu Borges entre uma cosmovisao
(cren~a), a experiencia ("nos fomos uma vez pro Marie") e fic~ao e realidade (0
que existe e nao existe):

"Seu Borges: Mas, dizem que existe. Mas ai eu nao sei se voces tern essa
crens:a. Dizem que tern deus do mato, tern deus da agua, tern deus do sertao ...
Tern uma pors:ao de deus. Entao pode ser que existe estas coisas. Porque 0 que



existe e 0 seguinte. Entao, nos fomos uma vez pro Mari&5 sabee Ai '-d" Olh . ' . meu lrmao
lZla: a, vamos Jantar aqui? NossaJ'anta era mutum36 Na·ovat'd . e1ab " / . . elXara pan
?la p~rque al vem blcho. Num sei 0 que. Ai eu era incredulo nestas coisas e eu

dlgO: t~ born, entao e~ YOUtoma conta da panela. Ai, sentei ai, sabe? Ai di 0

YOUdelXar a panela Salr... g ,

Jesser: Pra ver 0 que acontece ...

Se~,Borges: ~e quevai acontecer? Ai [ ] era pra janta, sabe? [...]Janta ta
pronta .. Sabe? NOlSna paragem, cada qual [ ] mais ou menos a EAi l' db' ... scureceu

, a e alXOvem aquele: tro, tro, tro. Parece urn bando de mulher remand~
canoa, sabe? Batendo. Chegava assim perto e parava. Ai pulava aqueles l' ,
boto, sabe?" nurneros

Jesser: Boto?

£; . S~u .Borges: Ai s~mia'l?aqui a pouco ja vinha de cima, a mesma coisa. Isso
~~ at~ c~ncohoras. Ai meu lrmao, meu irmao com raiva disse: mas voce deixou?

.1gO.n~o, rap a:, a panela ... Eu nao sei porque, os botos e que querem vir. Ele
nao ~odla do,rrru~,sabe? Porque ele tava dentro do motor e 0 motor balanpva
p~ ca e p~a la. C~~co hora da manha, ai eles foram embora. Mas a gente tinha
a Impressao que Ja tavam pulando ate da paragem pra agua.

Jesser: E nao via nada?

. Seu Borges: Nao se via nada. Nao, mas era boto mesmo. Mas a gente nao
VIa,sabe? [... ] Entao ate assim, amanhecer. Entao at 0 resultado do 1

b 'E d d d' que e es
rou am, ne. ,sen 0 e l~, .por exemplo, assim, inda eu rinha uma irma ue
anda~a com ?os. A gen~e dlZ1apra ela: cuidado, e assim, assim, assim. Ela, q or
descmdo, delXou tambem a panda descer Ai acabou El d Pd' 1 .... a esceu ... como se

lZ, a pane a pra dentro do motor. Era numa praia que rinha feito D Ai
ela escuto: parece aviao: hum hum hum hum hum Ela lh .. escReu.D' ' , , , . 0 ou, aSSlm apaz'

lZ que tava 0 ceu entolgad037 so de caba, assim sabe? Descendo...· .

Jesser: ~e animal que era? Caba38?

Seu Borges: Esses sabe? Esses moribundo ... Como e que e em portu ese
Urn que tern ferrao... gu .

Jesser: Ah, marimbondo!
Seu Borges: Pegou nela, aqui. Ela fechou toda a janela e foi corre~. Assim

36 Verbete' mut [0 t . ., J Scrac'de s' • um
C

0 LUpl ml tu. . m. Bras. 1. oesigna~ao comum a varias aves galiformes da famnia dos
L I dO ,genera rax ., de penas da crrsta curvas na extremidade, e com seis especies no Brasil e Mitu
ess., e penas retas e com apenas duas especies. '

37 Quereria ele dizer entojado? 0 sentido nao caberia. Ou enevoado? Empolgado?

38 Verbete: caba [00 tupi kawa] S f B A 1 . - .dos vespfdeos [~. maribondo (1 jJ' [ ..l· ras., maz. . Oeslgna~ao dada aos Insetos himen6pteras da familia

39 .(erbete: mapinguarr. S. m. Bras. Amaz. Fold. 1. Gigante lendario semelhante ao homem porem coberto de
pe os, e que usa uma armadura de cascos de tartaruga: "0 mapinguari e 0 duende mais p~deroso, considera-

ficou, de ficou arrodiando 0 motor dela ate... num sei... tres hora, mais ou
menos. Ai desapareceu. E quando 0 marido chegou da praia ela estava, olha ...

Jesser: Inchada ...
Seu Borges: Toda inchada e com febre. Entao todo ... Entao tudo indica que

foi aquilo que ela fez ...
Jesser: Deixou a comida ...
Seu Borges: Entao dizem que quando 0 sujeito sai pro mato, pro, [...] e que

quando aparece esses curupira. Eu (es)tive em Santa Isabel. Tinha urn tal de
Prexe, urn pernambucano e urn paraibano tambem. Eles trabalhavam no ...
piac;aval,dentro do rio Preto. Ai eles nao chegaram a cortar nenhuma ripa. Da
seguinte maneira: Era urn comerciante chamado Raimundo ... Rodrigues.
Trouxeram eles de Manaus. Disseram: Seu barracao e aqui. Aqui tern 0
varadouro, tern 0 varadouro do pessoal de toda a regiao, varadouro de voces e
aqui nesse varadouro. Tudo aqui tern piac;ava.Ai 0 pessoal da regiao esquentava
a comida logo de manha pra comer e os, e os homens, nao, frio mesmo. Ai des
disseram: rapaz, nao come assim nao. Cuidado com curupira, disseram pra eles.
~e curupira!! E isso mesmo que a gente quer ver. Eles, os dois, ai foram
embora. Diz ele que 0 dia e bonito, 0 Prexe [...] Ai, comec;ou a escurecer. Eles
escutou grito, na frente deles. Disse pro companheiro: po des crer que esses
caboclos ja foram cercar nos, pra gente nao tira piac;ava.Ja vao corta na nossa
frente. Ai ele respondeu: Ai de respondeu: rapaz, [...] de gritava e respondia

grito cada vez mais feio.
Jesser: Nossa! E des falaram como era 0 grito, ou nao?
Seu Borges: E urn grito feio. Ai, ele disse 0 ultimo grito que ele deu foi de

estremecer a terra! De estremecer a terra! Diz 0 paraibano: quase que eu cai.
Tremiaa terra. Ai ele disse: esse que e 0 tal curupira. Vamo embora, que e
melhor.Ai eles pegaram a espingarda deles e correram, sabe? Ai 0 bicho grito,
eles ja estavam longe. Chegaram no barracao, desmancharam a rede deles,
pegaram a cama deles, desceram 0 rio Preto, vieram pra Santa Isabel, onde
morava 0 patrao ddes. Ai disseram pro patdo assim: bem oce ... N6s vamos fica
aqui e vamos ser seu escravo pra pagar nossa conta, mas pro mato, nunca mais.
Pro mato, s6 pro diabo. Ai, nao foram mais. Ai, des que contaram. Mas eles
eram valente. Nao, porque eu quero que aparec;a, que eu enfio a faca ...

Jesser: E na hora aga...
Seu Borges: ~ando grito 0 bicho, estremecia a terra! ... Ai 0 ser, eles nao

viram, mas os dois confirma: existe! Existe de amedrontar a gente! A gente ja
fica quase sem, sem, como se diz, quase louco, tonto, sabe? Sem sabe 0 que faze.
Mas deu ainda pra nois corre."

~ando seu Borges fala do Curupira, nao relata a lenda, mas uma experiencia
vivida. Ele parte do pressuposto de que 0 interlocutor conhec;a a lenda e saiba



perfeitamente como e e 0 que faz 0 Curupira. Apesar de seu relato tratar, agora,
de uma entidade a rigor ficcional, a partir do uso da 1a pessoa e do mergulho no
acontecido a ser narrado, seu Borges apresentaci 0 caso como acontecido, como
fazendo parte de uma experiencia. 0 conhecimento a ser transmitido - e ai,
sem duvida, como nos:ao a ser transmitida de gera.;ao a gera.;ao - encontra-se
em uma narrativa que servira para confirmar a experiencia. Ela advem e foi
testada e registrada por todos os orgaos de percep.;ao. Ele se refere ao olfato
(implicito na referencia a comida), audi.;ao (0 irmao fala), visao (escurece),
audi.;ao de novo, reals:ada pelo uso de onomatopeia: ''Ai,la de baixo vem aquele:
tro, tro, tro. Parece um bando de mulher remando canoa, sabe? Batendo". Ao
erigir a perceps:ao como modo de apreensao do mundo, 0 relato - que se sabe
ficcional- podera ser mais poetico e mais vivo. 0 fluxo da perceps:ao sensorial
so pode ser narrado na medida em que coincide com 0 fluxo de cria.;ao de
pequenas narrativas.

Ao informar que 0 alimento sera de mutuns, aye da floresta, pode estar
sendo indiciada agressao contra a natureza. Ou simples mente a velha pritica
da coleta. Mas que quer dizer que a panela nao deve boiar? A panela com
alimento indiciaria festa, ou trapiche? Porque os botos sao atraidos pelas festas.
"Nas festas ou a beira de trapiches, sempre haveci, segundo a crendice popular,
urn boto a espreitar alguma mos:a ingenua e, de preferencia, virgem ou
menstruada". Antes de relatar sua narrativa sobre 0 curupira, seu Borges faz
emergir 0 boto, provavelmente figura muito mais presente e conspicua, visto
explicar as gravidezes inexplicaveis oficialmente. A narrativa de seu Borges,
sobre 0 boto, esta mal contada: fruto de desconfians:a? Entao seu Borges faz
entrarem em cena cabas, nome de origem tupi, cujo sinonimo, usado pelos
portugueses (marimbondos), ele conhece mal e transforma em palavra cujo
sentido poderia ser sobre-interpretado: moribundos. A mordida das vespas
parece ser mais verossimil, para seu Borges, que 0 efeito da presens:a dos botos,
para explicar um inchas:o - que vem a ser uma gravidez.

S6 depois do relato do encante (encantamento) dos botos - ou picada de
marimbondo - seu Borges iri contar a sua experiencia com 0 curupira, que ele
pressupoe, como ja disse, que 0 interlocutor conhe.;a (sua figura, seus tra.;os e
caracteristicas, sua funs:ao). A contextualiza.;ao minima e que um· grupo de
homens foi contratado para cortar arvores, portanto, agredir a natureza. E ai se
manifesta 0 curupira. Nos relatos da lenda do curupira nao constam gritos
assustadores. 0 x da questao e infundir medo - ou explicar 0 medo vivido por
quem se confronta com 0 curupira. ~e e capaz de transformar valentes em
covardes, choroes e ate em escravos. A escravidao como fruto do medo: "Nos
vamos fica aqui e vamos ser seu escravo pra pagar nossa conta, mas pro mato,
nunca mais. Pro mato, s6 pro diabo. A', nao foram mais. Ai, eles que contaram.
Mas eles eram valente".

Ja foi dito que Seu Borges e bare, tribo que foi escravizada ..A r_ea.;aoao
medo do desconhecido, anormal e extraordinario reproduz a ex?~ca.;ao ?e ~or
ue os Bares se deixaram escravizar.Tera valor historico, antropologlco e pSlqU:CO.b confronto com 0 estranho - e 0 diferente - e produtor de me?o~ de fics:ao e

de reas:oes que incluem a exploras:ao do medo do outro, e a submlssao ao outro,

contrapartida obvia. .

A . - d rupu' a na fala dos moradores ribeirinhos entrevlstados,s apans:oes 0 cu ,
variam.

"Maria Luiza: Esse curupira, sabe 0 que ele fazia? U ~a vez, 0 fmado meu
pai me contou, coisa do antigo. Uma vez, um homem fOl pro mato com um

cachorro. (Fita 11) . . -[ ]Jesser: E visagem? La na sua terra tem mwto curupua ....

A P . -0 eXl'ste nao Uma vez eu andei quinze dias no mato, sogenor: or aqw, na " _ ,
eu: eu com uma espingarda e faca e farinha. Tern nada nao. 50 cobra, mesmo.

Jesser: Nunca viu?
Agenor: Nunca vi.
Jesser: Existe ou nao existe? .

A . Na-o existe nao. A pessoa que tern medo e diz isso. Mas e mentlra.
genor. alh" d

Nao e de verdade. Eu gosto de cas:ar no mato. Nos trab a e malS cas:an 0 no

mato. (Fita 12) . I
Simioni: Eu fico imaginando, assim, dentro da selva deve ter tanta COlsa.
Sildomar: N a selva tem outras lendas, outras historias fantasticas: de curupira,

de rastro de mapinguari39, rastro do pe bola - urn bicho que anda no mato e tem

urn pe redondo. (Fita SL 03)
Renato: Mas de sabe que e boto?
Contador: E1e sabe, mas ele vai no sonho. E no sonho. 0 cara n~o e, nao ':,ai
. . E' uma coisa que que vai sem saber. Entao essas COlsas,eu naoao VIVOe COlsa. , .... p

acredito, mas acontece. Acontece muito. Tern mwta cOl.saque e ~un:Plr~. or
1 h· toria do curupira. Voce nao ve aquele ammal, voce nao ve. Ele

exemp 0, a IS I Y, A' d I' d
canta pertinho de voce e e voce nao enxerga. Se eu YOUcontar. o:e e e Aa _0

sul. 5e eu contar, 0 que? Voce nunca andou n~ n:ato, ;oce ~u~ca VlU'.voce nao

d't M a'um dl'a' tire e va que voce val ve. E al voce val acredltar comoacre 1 a. as v· .' E C
eu vi muitos doutores, inclusive um doutor 1:1de M~nas GeraIs. ra... omo

d I-V' te Ele dormiu no mato. E1e VIUum outro nosso co1ega.era 0 nome e e. lcen . .,' - Ri d
E1 . m de' la' E1es trabalhavam na bauxita, que hOJee Mmeras:ao 0 0

es VIera . T' h b d
Norte, no Porto de Trombetas. E1es foram busci rancho. 111 am aca a 0 e

se 0 do no da mata" (Tiago de Melo, Mormago na Floresta, p. 90.IIDiciomjrio do Aurelio).

40 Existe 0 Verbete: taconhape. S. 2 g. Bras. 1. Individuo dos taconhapes: tribo indigena ,tupi do rio Iriri,
afluente do X'mgu. Adj. 2 g. 2. Pertencente ou relativo a essa tllbo. [Sin. gel.. tacunapeua, peua.]
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nada de chegar. Sairam 6 horas da manha e as 6 horas da tarde nao chegavam,
e nada deles chegarem: - Estao perdidos, rapaz! Alguma coisa aconteceu!! Ou
uma ~obra ~icou, ~u ... ~a~os busca-Ios. Ai saiu uma turma e eu fiquei. Sai no
paladlllho (.),e cOIsa.Ai tlllha uma parte, umas mais ou menos uns 500 metros
uma baixa e depois subia uma ladeira. [...] No acampamento, ne? Qtand~
chegaram la, pertinho da ladeira, eles estavam se vendo com urn cara que nos
ch~ma .aqui tacoquira40

, s~be? Branquinho, inclu~ive parece que de, de quando
est~ COlsa,e~e, de transmtssor a febre amarela. E uma coisinha pequenininha
asslm: Ele Catna ge~te. ~ gente chama tambem de escangalhado, porque quando
de cal na gente, cat tudlllho. Ele ferrua, de ferroa doido e faz uma mancha
sa~e? E. chegamo la, des eram 3, parece. Ai grito assim: - Uh, estamos aqui, ~
cOls.a.So que de.s n~o se perderam mais, porque eles tiveram a no~ao de urn fica
aqUl e outro Vat, ve a estrada. Eles fizeram isso aqui, oh! E nao achavam a
estrada. E des estavam na estrada. A estrada larga, viu? Mas eles gritaram: _
E~!! Nos estamos aqui!!Ja com medo, sabe? Ja quase perdido, ne? Ai: - 0 que
f01rapaz? 0 ftlho da puta, disse urn montao, disse que uma curupira canto e foi
mexer com da. E foram ve a estrada, cade a estrada? Agora, voce (barulho de
motor) voce acredita nisso?

Renato: Olha, eu ja ouvi tanta historia ai, que eu to ate acreditando ja. (Risos)
Contador: Essas coisa a gente fica. Ele trabalhava conosco, esse aqui la. La

no, no Jamari41
• [•..] Lembra quando 0 Vicente se perdeu com 0 Doc;?! E 0

Amaro? E depois 0 Amaro mandou aquele saba42 [ ••• ]? Foi busca-Ios na estrada.
Agora :e vai ouvir uma coisa ~ue ~ urn meio pornogrffico, mas tern que conta
como e. Chega urn caboclo la, pnmeiro chega urn cachorro. Eles nao estao.
Parece que estao pro mato. Eles estao trabalhando em po~o. Chega urn cachorro,
o cachorro cor creme. Ai, fiquei olhando 0 cachorro. Foi la na beira, tomou

41 ? rio Ja,mari situa-se no estado, de AO~d6nia etem sua bacia delimitada pelas coordenadas geograticas 8
28 - 11 07 de /atldude sui e 62 36 -6357 de longitude oeste. Nasce no sudoeste da Serra dos Pacaas Novos
e desenvolve- se no sentldo gera/ norte, desembocando na margem direita do rio Madeira, apos um percurso
de aproxlmadamente 560km. Sua baCia possU! um desenvolvimento geral no sentido sul.norte, com
compnmento total da ordem de 300km e largura maxima de 100 km. A declividade longitudinal do rio Jamar;
apresenta valores mUlto balxos desde a toz ate as proximidades de Santa Cruz (0,17 rn/kml. tornando-se
gradatlvamente mars elevada a partll deste local ate 0 sui da bacia (>3.0m/l<m). 0 rio Jarnari arena uma area
de aproxlmadamente 29.700 km2. Seus principais afluentes pela margem direita san 0 rio Branco, Preto do
Crespo e Quatro Cachoellas. e pela margern esquerda. Massangana e Candeias (principal afluentej. A area de
drenagem do no Jaman no local do barramento e de 15.280 km2. A montante de Ariquemes e considerado
um no de plana/to, com inumeras cachoeiras. A jusante, torna-se urn rio tfpico de planrcie. Na fOl sua area de
drenagem e de 30.430 km2. A vazao media de longo termo do rio Jamari, para 0 perfodo de 1931 a 1991
sltua-se em torno de 345m3/s. As vaZDes maximas ocorrem de tevereiro a abril, e as vazDes mfnimas d~
setembro a novembro. (http://www.elngov.br/meiosam7.htmj

:' Verbete: saba 2. Concili~bulo de bruxos e bruxas 0"8, segundo supersti~ao medieval, se reunia no sabado.
a mela-nolte, sob a presldencla do Diabo.

agua e voltou. Ai, deito la no beiral, la, e deito. Uma hora depo is de chegar 0

cachorro, chega urn camarada. Eh! Isso nao ta born, nao! 0 cachorro chega e ai
todo mundo ... Chego urn cachorro aqui. Mostraram 0 cachorro pra de. Ai eu
me aproximei: - Ta perdido, amigo? To perdido, mas agora eu sei onde estou,
disse. La era uma baixa, tinha muito pataozeiro43 [ ••• ] e la cantava a curupira
que 0 pessoal diz. Cantava fino e grosso. Ela tern dois tipo de canto. Urn diz
que a femea canta fino e 0 macho canta grosso. Ai surgiu: era de tardinha. Era
umas 4 horas. So que nao dava tempo de de chegar na casa dele. Ai, nos tinha
desde sempre, assim, a distribuir sobre saliencia, ne? Ele, deram comida pra ele.
Ele comeu e uma hora dessa canto curupira. Ele disse: - Ce sabe quando isso
canta? Ele disse assim: passa 0 cu, filho da puta!! Qye ele vai ernbora. Ai, disse
que eu to perdido, quiseram aventurar (risos) passa 0 cu. Ai cantola: passa 0 cu,
filho da puta!!! Calo. Num canto mais. Durante nos tamo la, num canto mais.
Agora veja. Essa hist6ria foi contada la no Trombetas e depois urn caboclo
conto aqui, mas outra historia, que bateu certo com ela, nao mais da coisa. Urn
ca~ador, tava ca~ando e ai ele deu vontade de ler os pes e ai de sentou, baixou as
cal~as. Qyando ele viu urn remorso(?) atras dele, ele viu: era urn pretinho. A
historia sempre conta assim: urn pretinho. E 0 pretinho ta certo, assim, na
bunda dele, ne? 0 pretinho olhando pra ele. Ai ele disse: - 0 que e? Faz urn
favor pra mim?! Ai ele pegou urn pau, aponto pra mim, meteu, ne? No neguinho.
E foi embora. Passou 0 tempo, passou urn bocado de meses, de volta a ca~ar na
cana, 0 pretinho tava la. Do mesmo jeito que de deixou. Seco, ne, 0 pretinho.
Isso e a historia, num e... e pra ver como a coisa da certo. Como inventaram
essa historia. Ai duas pra bater, ne? Ai ele chega por cima do preto, 0 preto
assim, ele tira 0 pau do neguinho, e ele diz: - Muito obrigado por tirar do cu pra
mim. Agora veja, ele mandou 0 rapaz primeiro, mandou ele gritar assim: passa
o cu, por causa que nao tern cu. Agora, quem disse pra ele que ela nao tern cu?
Hein, quem disse pro caboclo isso? Porque esse caboclo vem con tar a historia
que bateu!! A coisa que a curupira pediu pra ele fazer urn cu nela e ele botou 0

pau e depois de muito tempo ele passou Ia e tirou. Agora, isso e uma historia
ne? Agora, (risos) como, a gente as vezes no mato, ele andando no mato, a gente
vai andando, a gente corta, corta aqui junto da gente. Num e 0 eco, nao. Porque
o eco e propalado a distancia, ne? Por exemplo, eu grito: Ehhh!!! La longe, ne?
Aqui, quando solta foguete aqui, aqui faz ooooo!!! Mas 0 eco perto, nao pode.
Ele nao tern, coisa de se prop alar. Se voce grita: oi!!! Ele grita la na frente: ui!!!
Agora que e aquilo. Qyem e essa coisa. Ai ce ta no mato. Ce ta sentado numa
coisa, ce ti assim, com uma coisa que esta perdido. Ai voce ouve bater pau, pau,
pau. Ta batendo assim, at. Porque gente, ninguem. Viu? Voce se perde no mato,
ce vai embora no mesmo lugar, ce vai e vai naquele rnesmo lugar. Qye negocio
e esse? Ai ce pega, faz urn [...] de palha, de palha e deixa la, e vai embora. E voce
nao volta mais pro lugar. Nao passa mais la. Dizem que ela pega e fica brincando

44 Tacaraca foi um centro administrativo e religioso muito importante na costa sui da regiao de Ica. Peru,
durante 0 governo do Inca Pachacutec. lParece que tambem e palavra do vocabulario Paricuru: Enxota a



com aquilo. Desmancha e quer fazer de novo, ou quer acertar. Ela fica entretida
Ai, ne? E ~ois vai embora. Isso ja aconteceu com nossos caboclos aqui. Nao sa~
contos aSSlmde querer. Isso e verdade. (Fita R 05)

Renato: 0 senhor nunca viu essas coisas que falam de curupira?

Seu Marcos: 'Cabei quase me criando no meio delas. Fui pro mato com 15
anos. Sai com 25, 35.

Renato: Por que? 0 senhor ia fazer fronteira?
Seu Marcos: la pra Ia mesmo.

Mulher: Tinha umas que fazia perde 0 caminho, ne, papai?
Renato: Como que era?

A Seu Marcos: EI~ mandinga a pessoa e se a pessoa der confian~a, que da. Se eu
to p~ss:mdo aqw e do confians:a,ela come~a ajogar ate beijo. Ela come~a: - Psiu!!Se
voce da confian~a, ce perde 0 caminho. Sai fora da estrada e perde a cabep.

Mulher: Mesmo que seja limpo 0 teu caminho, mas '"

Seu Marcos: Com oce passando ali ... [...] pode prestar aten~ao na bicicleta
ela Ievanta atras... '

Renato: E como e que e ele? Pequenininho?

Seu Marcos: O~ velhos contavam que pegararn urn, por intermedio de espelho
e cacha~a. [...] De1Xara~ a cacha~a e deixaram urn espelho. Qyer dizer que e
como des pegaram el:. E urn menino, urn garoto. Deram a bebida. Depois de
porre, de ficou se admirando no espelho e ai pegaram. [...] Anrigamente tinha 0

barao. Levaram! Levaram tudo. Agora, enxerga, assim, eu nunca enxerguei.
Renato: Ah, 0 senhor so ouviu os assobios ...

Seu Marcos: Eu ja vi ela mexer comigo, jogar beijo, mas nunca vi. Mas eu nao
dava ~onfian~a pr~ de, que eu nao tinha medo dela. Tern em grande quantidade,
esse blcho. Se voce der confian<;a, cada pe da estrada limpa e sai pro mato.

Renato: E 0 que que de faz? Vai levando voce pra outros lugares?

Seu Marcos: Judia da pessoa. Se voce nao da confian<;a,vai embora. Ela esta
mexendo~ voce sai fora, vai ca~ar. [...] Mae de porco. QIe ela e mae de porco
mesmo! .As v~zes 0 cara da sorte, vai direito no mato. Se de confianp, ah ...
Deus 0 lIvre. E 0 mesmo que uma mo<;aque ta so com 0 rapaz. Ela num quer
largar, mesmo, mais dele.

Homem: Como que e que ela atrai?

M.ulh:r: J: curupira judia a pessoa. Ce pensa que se ta conversando e seguindo
pra tras, c~ ~aacompanhando a coisa. QIando aquilo pega muito longe, ai nao
tern condl~oes de volta, nao. Perde 0 sentido, perde a aten<;ao da pessoa. Tern
que.saber~oltar. Ela assobia pra pessoa. Ela se tocna em forma de pessoa ... [...]
Asslm dOlda pra [...] Ela atura. Ela;'· muito boa. [...] Dona Joana, mas essa

aqui e em primeiro lugar.

Homem: Isso dai as vezes a gente conta pras pessoas e as pessoas nao
acreditam. Mas que pode existir essa coisa do boto, pode. Pode nao ser ate 0

proprio boto, sabe? Mas eu creio, assim, que seja urn espirito imundo gerado
num animal como 0 boto. Porque voce sabe. Voce, nao, seu. Se voce Ie a biblia,
eu leio muito a biblia e quando Deus jogou Satanas, diz a biblia que uns ficaram
no ar, uns cairam na terra e outros na agua. Entao eu creio que esses animais
como os botos, saD espiritos imundos. Se voce for ler a Biblia, 0 capitulo de
Genese, 0 primeiro liveo da Biblia, diz assim: Q}lando os filhos dos homens,
quando os homens era filhas belas, os fIlhos de Deus tomaram como suas esposas
e fizeram delas suas mulheres. A gente pergunta. QIem saD esses homens?
Hein? Qyem saDesses fIlhos de Deus que tomaram as fI1has dos homens como
suas esposas? A biblia nao explica isso, mas se voce for ler, for ver, voce vai
entender. Os proprios anjos se materializaram e co-habitaram com as fIlhas
dos homens. QIando eles voltaram pro ceu, Deus jogou-os de Ia e botou no
lugar separado ate 0 dia do julgamento. Entao, eu creio que essas coisas como a
eurupira, e pra mim, a curupira e urn desses, desses, desses espiritos imundos
que foi jogado de la e tao ai vagando. Porque la como eu ia contando, la, la na
bauxita, nos trabalhavamos la. Entao tinha uma senhora la, que dizia que 0

boto andava com ela. E ela mora aqui, essa senhora. Sabe? Mas ela nao sabe,
nao. Eu YOU explicar 0 que aconteceu. A pessoa que esta sendo vitima da (?) nao
sabe. E rinha outra senhora, la adiante dela, que 0 pessoal andava querendo,
como dize, agora, nha-nha com ela e sempre (?) urn camarada ... (Fita R 06 -
Fim do lado B)

Ana Elvira: E nas ro<;aque 0 senhor trabalha 0 senhor ja ouviu falar no
curupira, no boto?

Jaciro: No curupira ja ouvi falar.
Ana Elvira: Mas 0 senhor nunca viu?

Jaciro: Nunca. So 0 assobio dela. Urn assobio fino.

Ana Elvira: Como e que e 0 assobio?

(Alguem assobia)
Ela come~a e vai dobrando a (?) dela ...

Ana Elvira: Sei ... (Fita R 09)

Evandro e dona Maria Luiza falam ao mesmo tempo. Raquel pergunta alguma
coisa pra Evandro, ao fundo, e Maria Luiza conversa mais perto. Fica confuso.

Cris: Falaram de urn rapaz, la de Tacaraca+l, que desapareceu. Ele ficou
doente a noite e no dia seguinte ele desapareceu. Mas a canoa dele continuou
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no lugar. E que 0 rapaz, ele foi, mas na verdade ...

(Interrompe a conversa e Evandro e Maria Luiza conversam sobre uma
pessoa que deve chegar);

Cris: Isso que a senhora falou do curupira, ele e igual ao lobisomem?
Maria Luiza: Esse curupira, sabe 0 que ele fazia? Uma vez, 0 finado rneu

pai me contou, coisa do antigo. Uma vez, urn homem foi pro mato com urn
cachorro. (Fita 11)

As historias sobre 0 curupira, todas truncadas, relatam sempre urn
acontecimento "vivido". Isto e, 0 narrador primeiramente se exime de
responsabilidade, dizendo que nao viu, so ouviu - con tar, ou 0 assobio - mas
afinal conta como tendo acontecido com ele, ou com pessoa conhecida. Atribuir
o estatuto da concre~ao, da veracidade ao que se conta, caracteristica apresentada
por Jolles como relativa ao memoravel, corresponderia, de perto, ao que Coleridge
chama de willing suspension of disbelief A ideia da willing suspension of disbelief
implica a suspensao da consciencia de que aquilo de que se fala pertence ao
irnaginario, a fantasia. No caso caboclo, existe distin~ao entre 0 acontecimento
que marcou 0 corpo e 0 outro, que afetou 0 espirito. A introdu~ao do relato e
sempre diferenciada, discernindo por um lado a verdade, a pura concre~ao e,
por outro, 0 relato de lenda. Como todo relato pode ser visto como ficcional-
diz Lacan - podemos inferir que todo relato - mesmo 0 ficcional- conta com a
for~a de concretiza~ao da palavra para suspender a desconfian~a diante da
veracidade do relatado. A suspensao da descren~a leva a assimila~ao, por parte
do espectador, ouvinte, ou lei tor - entre vida e personagem. Dai a aceita~ao do
relato enquanto verdade e da personagem enquanto existente e verdadeira.
Automaticamente, os valores subjacentes passam a corresponder a verdade aceita
e estabelecida. 0 procedimento dos ribeirinhos, do ponto de vista da constru~ao
de suas falas, e bem marcado pelo ponto de vista do narrador. Ao con tar uma
lenda,o narrador se distancia inicialmente, para so depois, a medida em que se
envolve com 0 relato, se inserir nele como participe. A fala da experiencia sempre
tem carater testimonial.

Em "Cafe com Q!leijo" os atores-dramaturgos decidiram apagar a
duplicidade de experiencia e fic~ao, imaginario e realidade. A cena mistura
ambos regularmente. Em principio a cena de per si e fic~ao e 0 publico que
entra em uma sala de espetaculo ja suspendeu a sua descren~a. Em "Cafe com
Qlieijo" os objetos, concretos, proximos do publico, fazem asvezes da experiencia,
da realidade. Ate a mllsica participa de um jogo de duplos que intercambiam e
variam, e, como £Ita de Moebius, se retorce entre a realidade de sua execu~ao e
o imaginario suscitado. Este entrelapmento diuturno na cena tambem ajuda 0

publico a girar em torno de seu imaginario, memoria, realidade externa e interna,
pessoal, familiar, coletiva, incansavelmente, sem tempo para ideologias. Faz parte
ser solicitado a participar da cena com algurn poerna, historia, can~ao, ou
simplesmente bebendo da pinga coletiva, ou comendo da vasilha de pipoca que.

passa de mao em mao. A rela~ao com .0 ;izinho de banco e depois com as
personagens, apaga a diferen~a entre publico e personagens, rompe a .q:larta
parede, instaurando - via suspensao da descren~a - algo inusual_no quo~ldlano,
que e a mais completa aceita~ao do outro, suspendendo a no~ao .de diferen~a
como empecilho. Ela faz parte da oralidade coti~ana - nao ar:.istIca ~baseada
na simetria na confian~a e no respeito. A partIr desta reflexao, crelO que se
pode considerar que a ruptura da quarta parede. corresp?nd~ a ruptura da
diferen~a como empeci1ho, abrindo para uma plurali?ade e dlversldade d~ trocas
de intensidades. Porque, na oralidade, afora os sentIdos das palavras, exIst~ urn
das intensidades emitidas pelos corpos. Lembremos que a arte de ator exerClta~a
pelo Lume trabalha tambem co~ inte~sidades. A comu~ica~ao se da ~traves
da recep~ao de sentidos e de mtensldades. 0 blo~u.elO da r:c~p~ao das
intensidades corresponde a bloqueios na rela~ao - co~dl~n~ .ou cemca -:-(mas
mais fortemente ainda a cotidiana, visto que ai e malS diflCil que fu~clOne a
suspensao da descren~a). Para que ~e1hor s~ente~da 0 que pre.t~nd? dlzer com
a rela~ao criada pda recep~ao e emlssao ~e ~~tensldades, conditIo sme qua no.n
da verdadeira comunica~ao, i.e., da posslbilidade de que urn testemunho ~e~a
acolhido e fa~ algum sentido, diferente para cada receptor, para que a memona
se apresente como campo de intensidades, citarei Deleuze:

Meu corpo e cornposto, ao infinito, de uma infinidade de partes.extensa~,e.essas
partes entrarn sob determinadas relas;oesque c~rrespo~d~rna rnl~ha essenCla.As
relas;oesque me caracterizamcorrespondema mmha essenClamas~ao seconhmdem
com rninha essencia,pois as relas;oesque me caracterizarn sao amda regras sob as
quais se associam,em movimento e em repouso, as p~rtes ext~ns~sde meu.c~rpo;
ao passo que a essenciasingular e urn grau de potencla, ou seF, s~omeus li~ares
de intensidade. Entre 0 mais baixo e 0 mais alto, entre meu nasclmento e mmha
morte, sao meus limiares intensivos.
[..,] a essenciasingular de cada urn [e] essa especie de intensidade, ou de limite de
intensidade. Ela e singular porque, qualquer que seja nossacomunidade de .ge~ero
ou de especie- por exemplo,todos nos somoshornens - nenhum de nos tem lirniares
de intensidade iguais aos de outro.
[...] se e verdade que nem todos os corpos convem uns aosoutros, se e verdade que,
do ponto de vista das relas;oesque regem aspartes extensasde um corpo ou de lima
alma, as partes extensivas,nem todos os corpos convem uns aos outros, todos eles
secaoconcebidoscomo convenienteslInsaosoutros sevoceschegarem a urn mundo
de puras intensidades.45

Se por uma lado a oralidade cotidiana pr:c.isa do reconh_ecimento e
acolhimento das intensidades dos corpos, 0 usa etlco da suspensao da quarta
parede, i.e., a rela<;:aoforte, verdadeira e nao manipulada com 0 publico tambem



decone da emissao forte de intensidades - e ao mesmo tempo da abertura de
urn espa<;oem si e no outro - de recep<;ao de intensidades. A qualidade de uma
encena<;ao,assim como da comunica<;ao, depende, entao, de uma forte e continua
mobilidade de emissao e recep<;ao de intensidades. Isto ocone em "Cafe com
Qyeijo".

Em geral tem-se entendido lenda e mito como formas narrativas identicas.
Eu me sma, em trabalho anterior, a espera de publica<;ao, usei a palavra lenda
empregada para lendas indigenas - inclusive por procurar entender melhor
esta forma na versao de alguns de nossos indigenas.

A forma mito revel a a economia do universo, em seu processo de
transforma<;oes, de mudan<;as, ao mesmo tempo em que capta 0 desejo
inexcedivel do ser humano de superar os limites criados por Tanatos, atraves da
inteligencia, isto e, da cria<;ao. Esta ultrapassa os limites da vida humana,
perpetuando 0 que e mortal, fugaz. Veja-se Narciso, Eco e outros semi-deuses
tratados por Ovidio.

No mito, a morte predomina; mas a vida e representada pela transforma<;ao,
pda mudan<;a de estado. Neste sentido, entendo algo diferente de Horkheimer
eAdorno:

o mundo dominado pe10mana e mesmo ainda 0 mundo do rnito hindu e grego
SaDeternamente iguais e sem saida. Cada nascimento e pago com a morte, cada
fe1icidade,com a infelicidade!6 .

Em cada personagem mitica, ainda que advenha a morte, a personagem tern
uma especie de premio de consola<;ao- de modo a cumprir outro papd do mito,
que e 0 de explicar urn fenomeno da natureza. Eco desaparece como figura de
carne e osso, digamos assim, transforma-se em pedra, mas permanece a voz.
Narciso mone, mas ao metamorfosear-se em flor, permanece a beleza do corpo e
dos olhos. A vida do corpo de forma humana nao e dominante (e mortal), mas
algo desta vida se man tern. Esta caracteristica e ciclica e representa aquilo que
tambem no conto de fadas aparece como ciclico: a esperan<;a na transforma<;ao,
na continuidade do cicIo vital. No mito, esta "renova<;ao"e recessiva.

A doutrina dos sacerdotes era simbolica, no sentido em que nela coincidiam signa
e imagem. Como testemunham os hieroglifos, a palavra desempenhava
originariamente tambem a funs:aode imagem. Essa funs:aopassou para os mitos.
Tanto os mitos quanto os ritos magicos visam 11 natureza que se repete. Ela e a
essenciado simb6lico:urn ser ou urn processo que e representado como eterno,par
deversempreconverter-senovamenteem acontecimento,no perfazer-sedo simbolo.
Inesgotabilidade, renovas:aosem fim, permanencia do significado, nao SaDapenas
atributos de todos os simbolos, mas seu verdadeiro teor.47

Sendo recessiva, mas recorrente, ela revela que tambem a esperan<;a na
transforma<;ao e ciclica - eterna so na medida em que independe de vontade
politica ou social. Em cada personagem mitico, ela so ocorre uma vez: aquela,
que leva a explica<;aoda existencia daquele elemento ou fenomeno da natureza.
Segundo os dois autores referidos, "0 mito pretendia relatar, denominar, dizer a
origem; e, assirn, expor, [lXar,explicar. Com a escrita e a compila<;ao dos mitos,
essa tendencia se fortaleceu". 0 mito, de relato teria ido para doutrina.

o mito mantem-se como substrato virtual de estrutura<;ao de qualquer relato,
isolado ou misturado com outras formas, isto e, como outros modos de associa<;ao
dos dados, que nao saDso os da natureza fisica, mas tambem da natureza humana,
portanto psiquica - e com diferentes fun<;oes. Nao e substrato de domina<;ao.
Ele participa da ideia de rela<;aodireta, imediata, entre enuncia<;ao(manifesta<;ao,
mas ate pensamento) e a<;ao,evento, acontecimento. A caracteristica do mito
de participar da ideia de onipotencia do ser humano, inata, se repete a cada vida
humana, e nao vem da estrutura do mito, mas das caracteristicas do individuo
em sua fase inicial de vida. a individuo atribui valor imediatista a palavra e ao
pensamento e estabelece uma rela<;aode causalidade direta, sem intermediarios,
entre pensamento, palavra (enuncia<;ao) e acontecimento. E uma ilusao de
onipotencia, que leva facilmente ao sentimento de culpa. Esta culpa costuma
ser alimentada por figuras cujos modos de vida correspondem aqueles
caracterizados por Spinoza (e estudados por Nietzsche e Deleuze) como
irnpotentes,ou fracos: os tiranos, escravos e sacerdotes, que alimentam 0 remorso,
a ma-consciencia, 0 sentimento de submissao. Provocam culpa - e medo.

A onipotencia nao e caracteristica especifica de personagem mitica - e muito
menos de toda a forma mito. Em cada uma e todas as manifesta<;oes de
onipotencia, que se apresenta como hybris, ela e elas saDpunidas, moderadas,
consistindo, este, no aspecto mais fortemente delimitado e restrito para aque1e
que 0 revela e pratica. As maneiras de controie da hybris SaD diferentes em cada
forma simples - ou nos generos textuais que a empregam. Mas, em todas, esta
e a ferida maior.

a mito tematiza os limites da a<;aohumana em sociedade. Para alem deles
sobrevem a puni<;ao.Esta constata<;aoja foi feita por outros autores. Por Vemant
tambem:

Solidaire du rite - recit oral et pratique gestuelle constituant les deux faces
inseparablesd'une seuleet meme expressionsymbolique- il a pour role de renforcer
la cohesion sociale,l'unite fonctionnelle du groupe, en presentant etjustifiant, dans
une forme codifiee,plaisantea entendre, facilea retenir et a transmettredegeneration
a generation, l'ordre traditionne1des institutions et des conduites.Le mythe repond
ainsi, sur un double plan aux exigences de la vie collective; il satisfait Ie besoin
general de regularite, de stabilite et de perennite des formes d'existence qui



caracterisentIa socialitehumainej il permet aussiauxindividus,au seind'une societe
p~rti~uliere, d'ajuster, en accord avec Ies procedures et Ies regles d'usage, leurs
reactIOnsIes uns aux autres, de se soumettre aux memes normes, de respecterIes
hierarchies."

Para Vernant, ~ mit~ ~mpre urn papel de controle social (imutavel ao longo
dos tempos) e de aJuste as regras de uso, as rela~6es mutuas dos seres humanos
de ~e ~ubmeter~m as mes~as no.rmas, de respeitar as hierarquias". Para mim,
os li~ltes defimdos pelos rrutos dlZem menos respeito a coesao social, a unidade
funclOnal do grupo, do que aos riscos do excesso, da desmesura, da arrogancia,
do auto-centramento, da ambi~ao desmedida em cada vida humana no seu
trato com a comunidade. A desmesura se apresenta como limite para a a~ao
hu~a~~ porque 0 ser humano vive em sociedade. Nao e tanto uma questao de
s~c:abiltd~de, ne.m e uma ~uestao de hierarquias, a nao ser que as instancias
dlvmas seJam aSSlmentendidas. Refere-se a leis cosmicas. Limitam 0 individuo
na su.aa?~o. Examina~, avaliam, pesam a a~ao humana. (E registram aspectos
da ~l.ston~ da humamdade, como a substitui~ao da matrilinearidade pela
patrilineandade, .ou a trajetoria de busca de bronze pelos gregos, ou a referencia
a uma geografia Imprecisa, mas existente).

C~mo 0 limite imposto ao individuo, nos mitos gregos, apresenta riscos, e
estes saGde morte, eles reafirmam, em cada urn e em todos os mitos, 0 risco de
- ou m~smo a atra~ao pela - morte. Por isto a dominante do mito e a pulsao de
morte, Impulso da psique humana de todos os tempos.

. a mito se insere numa temporalidade abrangente e variada. Pode explicar a
ongem de elemento da natureza, urn comportamento humano, assim como a
de c~ntroladores ancestrais da psique. Em todos os casos aventados a proje~ao
se da para 0 ~assado. A metamorfose que ocorre abre ainda para um passado,
que chega ate 0 presente.

e: mito: em que vence Tanatos, limite de linha de vida, limite de trajetoria,
se so contlVesse este aspecto, nao esclareceria 0 passado. Como inclui a
meta~o~ose, rep6e, ~esmo que discreta, ou subsidiariamente, a no~ao de vida,
de po~It1vldade. a mlto contempla, em suas explica~6es, a vida das especies
vegetals, ou prindpios vitais (como 0 fogo de Prometeu) que permanecem apesar
da morte. Ele tambem coloca a palavra e a produ~ao artistica como
remanescencias da pulsao de vida.

E a lenda?

T?marei 0 primeiro resumo-defini~ao da lenda do Curupira, que citei
antenormente. a Curupira e 0 protetor da floresta e de seus habitantes tanto
animais irracionais, como 0 ser humano, caso a sua 'agressao' seja so par~ a sua
mera sobrevivencia. Comparando a personagem Curupira com Narciso, por

49 Uma outra hip6tese para a usa de Curupira no ferr;~ino seria a de que representam a ente que sera
dOmlnado pela homem.

exemplo, vemos que existe praticamente inversao de fun~6es. No mito, a
personagem principal e punida caso se extra-limite em sociedade. Como 0

Curupira e 0 punidor e nao 0 punido, diria que a lenda explica os temores dos
habitantes do sertao ou da floresta. E a personagem que infunde me do,
amea~ando com a puni~ao. Portanto, este outro tipo de relato nao adverte que
o ser humano deve cuidar dos limites impostos, que nao deve transgredir, mas
diretamente infunde medo. Num caso (0 mito), 0 ouvinte tem a op~ao do arbitrio
e, mesmo punido, se beneficia com a metamorfose. No outro caso, 0 relato da
lenda nao oferece alternarivas, nem compensa~6es. A infelicidade e puni~ao
por descuido e a puni~ao e com a morte e pronto. As lendas explicam as
intercorrencias que atingem 0 ser humano como se nao fossem transgress6es,
mas uma hybris da natureza. au de uma alteridade. Estritamente explicam
porque e de que existe 0 medo. Para, proteger-se, vale a pena ate mesmo ser
escravizado:

"Seu Borges: Entao dizem que quando 0 sujeito sai pro mato, pro, [...J e que
quando aparece esses curupira. Eu (es)tive em Santa Isabel. Tinha um tal de
Prexe, urn pernambucano e um paraibano tambem. Eles trabalhavam no ...
pia~aval, dentro do rio Preto. Ai eles nao chegaram a cortar nenhuma ripa. Da
seguinte maneira: Era um comerciante chamado Raimundo ... Rodrigues.
Trouxeram eles de Manaus. Disseram: Seu barracao e aqui. Aqui tem 0

varadouro, tem 0 varadouro do pessoal de toda a regiao, varadouro de voces e
aqui nesse varadouro. Tudo aqui tem pia~ava. Ai 0 pessoal da regiao esquentava
a comida logo de manha pra comer e os, e os homens, nao, frio mesmo. Ai eles
disseram: rapaz, nao come assim nao. Cuidado com curupira, disseram pra eles.
Qy.e curupira!! E isso mesmo que a gente quer ver. Eles, os dois, ai foram
embora. Diz ele que 0 dia e bonito, 0 Prexe [... ] Ai, come~ou a escurecer. Eles
escutou grito, na frente deles. Disse pro companheiro: podes crer que esses
caboclos ja foram cercar nos, pra gente nao rira pia~ava.Ja vao corta na nossa
frente. Ai ele respondeu: Ai ele respondeu: rapaz, [...J ele gritava e respondia
grito cada vez mais feio.

Jesser: Nossa! E eles falaram como era 0 grito, ou nao?

Seu Borges: Eum grito feio. Ai, ele disse 0 ultimo grito que ele deu foi de
estremecer a terra! De estremecer a terra! Diz 0 paraibano: quase que eu cai.
Tremia a terra. Ai ele disse: esse que e 0 tal curupira. Vamo embora, que e
melhor. Ai eles pegaram a espingarda deles e correram, sabe? Ai 0 bicho grit(),
eles ja estavam longe. Chegaram no barracao, desmancharam a rede deles,
pegaram a cama deles, desceram 0 rio Pre to, vieram pra Santa Isabel, onde
morava 0 patrao deles. Ai disseram pro patdo assim: bem oce... Nos vamos fica
aqui e vamos ser seu escravo pra pagar nossa conta, mas pro mato, nunca mais.
Pro mato, so pro diabo. Ai, nao foram mais. Ai, eles que contaram. Mas eles
eram valente. Nao, porque eu quero que apare~a, que eu enfio a faca ...



Jesser: E na hora agi...

Seu Borges: QIando grit<>0 bicho, estremecia a terra!... Ai 0 ser, eles nao
viram, mas os dois confirma: existe! Existe de amedrontar a gente! A gente ja
fica quase sem, sem, como se diz, quase louco, tonto, sabe? Sem sabe 0 que faze.
Mas deu ainda pra nois corre."

Retorno urn dos relatos de entrevistado, a fala de Seu Sildomar, para analisar,
ainda, a forma lenda:

"Sildomar: Agora tern uma historia que diz assim. Eu tenho uma historia
fantastica pra contar pra voces sobre 0 negocio da ~rupira. Agora e uma historia
gaiata, uma historia que aconteceu no seringal. E uma, estoria que eu tenho
contado quando to dormindo, pOl'ai, com meus amigos. As vezes, quando eu to
pOl'ai, com meus amigos, eles pedem pra eu contar historias fantasticas e sempre
que eu to pOl' ai, no mato. Eu gosto de contar historias antes de dormir, pro
pessoal ficar rindo. Tern essa historia da curupira, que 0 cara pegou duas. Mas
pegoucomo?

Simioni: 0 que e curupira?
Sildomar: Curupira e uma velha macaca que eu ja vi no circo, uma velha

macaca desconfiada. Tern uns oio, tudo, [...] urn cabelao assim e tern so tres
dedos. E tipo uma macaca, mas e uma velha que assombra e encanta as pessoas.
Ela faz as pessoas ... Ela faz a pessoa rodar no mesmo local varios tempos e pode
levar pro mato. Assim diz a historia. Mas aqui, eu ja vi curupira uma vez, anos
atras. Passou duas que pegaram e eu conhec;o essa hist6ria que 0 camarada
contou ... Ta gravando ai?

Lue: Ta gravando!
Sildomar: Tinha urn seringal. Isso, muitos anos atras. Uma historia que

vem de muito tempo que eu aprendi com alguem. Tinha um seringal muito
virgem, com muitos meios de produc;ao e 0 proprietario nao podia colocar gente
la, porque todas as pessoas que iam Ia se assombravam e nao podiam trabaIhar
porque tinha algum bicho que punham eles pra correr. E como muitos deles
eram medrosos, eles nao procuravam enfrentar pra saber 0 que era aquilo. E
aquele homem tinha os fregueses dele e nao podia produzir mais borracha porque
era urn rio assim, muito denso e com muita borracha virgem, tudo. E ele nao
podia explorar que todos que ele mandava pra la trabaIhar voltava assombrado.
QIando foi urn dia, veio um cearense desses meio amarelinho. Veio pro
Amazonas pra ganhar dinheiro e queria ir pra terra dele, mas nao tinha dinheiro.
o cearense topou ir pra la. Chegou nesse barracao, perguntaram se nao tinha
trabalho pra ele. Ai 0 patrao disse pra ele: - Olha, meu amigo: tern trabalho
aqui, mas e so de seringa. Mas eu to com minhas colocac;6es todas cheias e nao
posso Ihe colocar. Tern um rio, aqui, mas esta mal assombrado. Ninguem pode
colocar gente hi. Mas se tivesse, ai tinha lugar pro senhor trabalhar. Mas so que
ai nao vai ninguem. Ai ele disse porgue: - Porque la tern urn bicho que bota

todo mundo pra correr e eu nao posso botar gente pra la. QIe 0 rio nao vai
ninguem. So anda daqui pra ali e volta todo mundo. La pra frente nao vai
ninguem, porque ja veio muita gente, de la, assombrada. Ai 0 cearense disse: -
Eu quero ir pra la.Ah, nao! Mais urn prejuizo pra mim! Nao posso arranjar pro
senhor. Olhou pro cara: esse amarelinho vai correr mais cedo que os outros.
Cearense: - Nao, 0 senhor me de a colocac;ao, que eu quero trabalhar pra ir pra
minha terra e nao tenho dinheiro. Qtero trabalhar uns dois anos. Patdo: -
Dois anos! 0 senhor vai voltar com uma semana, corrido! Cearense: Nao! Eu
you trabalhar uns dois anos. Dependendo que 0 senhor disse que tem muita
seringa, eu you cortar seringa de boi. Vou produzir. Ai insistiu tanto, ate que 0

homem. Ele tinha necessidade de alguem descobrir 0 que tinha ali, pra ele
poder botar 0 pessoal dele. Entao ele arriscava as vezes. Ai ele ficou pensando e
disse: - Eu nao sei oao. Sei nao, meu amigo. Fique ai. Amanha eu yOUver 0 seu
caso. Ficou pensando e disse: - Rapaz, eu you experimental' esse cara. Qtem
sabe ele nao vai descobrir esse negocio. Tanta gente ja fugiu de la! Patdo: Eu
resolvi deixar 0 senhor trabalhar no rio. Agora tem uma coisa. 0 senhor s6 vai
me dar prejuizo, porque 0 senhor vai se aviar, vai vol tar corrido e eu nao you tel'
nada de borracha, nem coisa nenhuma. Cearense: Niio! 0 senhor pode confiar,
que eu you trabaIhar. Ai ele ficou olhando! 0 bicho era assim, meio magrelinho,
cara de quem nao tern muita coragem. Ai ele tinha uma canoinha, Ia a mulher
dele e urn fllhinho, uma fllhinha. Patriio: - 0 que 0 senhor quer? Cearense: Eu
quero rancho pm seis meses. Eu niio quero que 0 senhor mande 0 motor Ia
antes de seis meses. 0 patrao ainda achou grac;a, mas ta certo. Despachou
mercadoria pra seis meses. Ai 0 cearense falou: - S6 quero que 0 senhor mande
o motor me levar ate onde eu quiser ficar. Ai 0 patdo mandou. 0 motor subiu
mais ou menos uns 5 dias, rio a cima, e 0 pessoal, doido pra deixar 0 cara e
voltar logo. Nao: mais pra frente e cada vez mais lugares bonitos, seringas e
muita cac;a,muita fartum. Niio entrava ninguem la. Ele disse: Aqui eu enrico.
QIando foi num determinado dia, passou numa ponta bonita e ele disse: - Pare
aqui! Saltou, olhou a terra e disse: - Aqui est30born pra eu fazer 0 meu
acampamento. Agora s6 quem que me esperem, que eu you tirar umas palhas,
fazer urn taperizote aqui para alojar meu rancho e minha familia. Ai, depois,
voces voltam, que ai eu}i you trabalhar no meu taperi ja maior. 0...ainda ficou
hi. No outro dia vieram embora rindo: - Esse dai, nao damos quatro dias, ele ta
130no patrao assombrado. E vieram embora. Resultado. No outro dia ele foi tirar
pau e fez a casa dele. Qtando tava tudo bacana, ele foi abrir as estradas pra
entrar na casa dele. E ai comec;ou trabalhar e nao tava vendo nada. Ai, quando
deu urn mes, 0 patrao disse: - Rapaz, 0 homem nao voltou! Ou ja morreu, os
bichos comeram ele, ou ele vai dar um jeito no seringal. Porque 0 homem nao
voltou e onde voces deixaram ele? Deixamos com 5 dias de viagem. Te longe.
Os dias se passaram, esqueceu do cara.Ai, tal dia se lembrava. Rapaz, 0 homem
pas sou 2 mesesl 0 homem ta la. Morreu ou ... QIeria mandar Ia pra verificar,
mas ... - Nao! Ele disse 6 meses pra mandar la, portanto s6 mando motor quando



inteirar 6 meses. Born ... (Fita SL 03)

Sildomar: C.om u~ mes d: trabalho, coisa e tal, ele chegou numa seringueira
~ue tav.aembutlda a tlgela e tlnham derramado 0 leite da seringa dele. La oao
tmha mnguem. So .tinha ele e a mulher, que tava no taperi. ~e tro<;oesquisito!
Derramar 0 meu lelte aqui! Pegou, colheu as outras madeiras e voltou. Ai, tinha
uma ~strada que ele fechava 0 corte, como eles chamam, e ele fazia hora, la, pra
depOt.svoltar colh.endo. Ele cortava, dava a volta assim e depois ele levava uma
paneli~ha de comlda pra ele comer quando terminava de cortaro Ele pendurava
a comlda na arvore e levava urn vidro de cacha<;a.Ele matava 0 bicho antes de
almo<;~r,;ra ~brir 0 apeti~e. Qyand~ foi urn dia, ele chegou la pra comer e cade
a comlda. Tmham corm do a cormda e bebido a cacha<;a.Ai ele disse: - Ja
come<;ou 0 negocio! 0 nego.cio v~ esquentar. 0 cara era de coragem e nao
estava,com me do. Qyando fOturn dla, ele foi pra outra estrada, botou a comida
dele la de novo e ~uando chegou, nem comida e nem cacha<;a. Ele viu uns
rastros estranhos ali por perto. Eu sei que comeu mais umas tres vezes a comida
~ele. Ai ele decidiu que ia ficar vigiando pra ver quem era. Subiu na arvore e
hcou esperando. La se veio duas macacas, duas curupiras. Foi nas panelas e
comeram e beberam a cacha<;a.Ai se deitaram, fizeram uma sestinha por ali. E
~~eolhand~ de la: Depois levantaram e foram embora, como quem diz: 0 homem
Ja vem. Ai ele dlsse: - Ah, e voces ne, 'per' ai. No outro dia ele foi e botou de
n~vo a cacha<;a.Elas voltaram e ele marcou 0 horario que elas dormiam. Tantos
mmutos. Ai ele teve a ideia. No outro dia ele aumentou a cacha<;a.Levou uma
garrafinha maior e a comida tambem. Ai as bichas comeram e aumentou 0

sono. E assim ele foi aumentando. E assim ele foi durante uns dias aumentando
a c~cha<;ae.a comida. Ai, urn dia, a mulher, urn dia, perguntou se ele tava com
mUlto apetlte, porque ele tava levando muita comida. Ai ele disse: - Nao e
p~rque eu to com apetite mesmo agora, eu nao sei 0 que deu ... Ele nao q~is
dlzer nada ?ra mU~her.~ava le~ando de uma garrafa cheia de cana. Depois ja
levou urn litro. Ai as blchas Ja dormiam uma hora de sesta. [...] Bebiam,
danc;a:am la e deitavam e dormiam. 0 tempo foi passando e ele acostumou as
curuplras a comer e beber cacha<;a.Qyando deu seis meses tava la 0 motor de
novo. Ele tava la, com borracha e tudo. 0 patrao fez quest~o de ir pra ver ;e 0

cabra tava morto e ainda levou mais gente de testemunha Chego I' 1 .,. h£;' _. . u a, e e Ja
tIll a e~to urn ropdao bomto, urn taperazao bacana. Patdo: - Rapaz, tai 0

homem. Gra<;a~ a Deus! Parece que agora 0 negocio vai prestar. Chegou e
perguntou: Patrao: - Tudo bem? Cearense: - Tudo bem chefie Ai a bo h, B ' . rrac a,
at. orracha p~a burro, e COuroe [...] Patdo: - Qye tal?Ta vendo alguma coisa?
Cearen~e: - Nao. Ate agora nao vi nada, nao. Ai, por ali conversando. Patrao: _
~er dlzer que 0 senhor vai continuar? Cearense: - Claro! 0 senhor trouxe
rancho pra mim? Vou c~ntinuar trabalhando. Patdo: - Entao quer dizer que eu
P?SSO botar gente ~ra ca? ~earense: - Nao, por enquanto nao. Eu apenas ainda
to trab:llhando aqUl. Depots a gente vai conversar. Olha so a asrucia do [...] Ai
o patrao embarcou de novo, cheio de borracha e alegre pra dar a noticia pra

freguesia. ~e 0 homem tava hi e nao tinha assombra<;ao coisa nenhuma. Mas
ele ainda nao (ia) botar gente, porque 0 homem tinha pedido pra esperar mais
urn pouco. Ai, 0 cabra passou la outros seis meses e motor voltou e levou muita
borracha. E comprou mais cacha<;a. Puxa! 0 senhor bebe muito! Eu quero
mais quatro frasqueiras. E que agora eu to bebendo, mesmo! Passo 0 dia
tomando, na estrada. Nao quis dizer que era pra alimentar a curupira. Comida,
ele matava mutum. Tinha muito porco. Ele cozinhava. Tinha muita comida.
Ai, foi passando. Com foi 2 anos 0 patdo mandou a Ultima vez que veio. Ai ele
baixou, na terceira viagem. Ai disse: - Eu quero ir com 0 senhor la no barracao.
Depois 0 senhor me manda deixar de novo. 0 patrao levou. 0 homem tava
cheio de saldo. Tinha libertado 0 seringal. 0 homem tava alegre, doido pra
botar gente la. 0 que 0 senhor vai querer? 0 senhor tern corrente. Pois eu quero
10 metros de corrente e 3 cadeados grandes. Despachou. Depois ele perguntou
do homem: - 0 senhor compra curupira? Ai ele disse: - Qye negocio e esse? -
Nao. Eu quero saber se 0 senhor compra curupira. A conversa e essa. Nada
mais. Compra ou nao ? Naquele tempo curupira pra vender pro governo dava
muito dinheiro. Patrao: Rapaz, curupira, voce tern alguma? Cearense: - Nao!
Q1tero saber se voce compra! Nao to perguntando nada. 0 senhor compra
curupira? 0 patdo teve que dizer que comprava. Cearense: - E quanto vale
cada uma? Negociaram em 500 mil reis. Ai 0 patrao ficou com aquela coisa de
compra de curupira. Ele levou a corrente, os cadeados e foi embora de novo, pra
la. Born. Daqui tantos meses 0 senhor manda buscar e 0 senhor va tambem e se
o senhor tiver empregados, maior quantidade de pessoal, leve tambem, que e
pra embarcar borracha. Q1te agora eu you dar os Ultimos ... Ai ele foi embora.
Ele chegou la e ai era cacha<;ana curupira e faca na seringa. As curupira dan<;avam
la.Ja estavam domesticadas pra burro! Ate que ja tava perto do motor chegar.
Ele ja sabia a hora que as bichas dormiam.Ja tinha levado a corrente. Deixou la
perto. Ai, quando as curupiras comeram e foram dormir, ele foi la, pegou a
perna de uma curupira, trancou no cadeado e pas sou no pauzao desses grandes.
Assim amarroU uma. Depois amarrou outra. Trancou tudinho com cadeado
bem apertado. Ai deixou as bichas la. Q1tando as bichas viram ele, queriam ir
embora. Mas nao podiam. Ai, ele disse: - Eram voces que andavam assombrando
aqui, ne, suas bichinhas? Voces, agora, vao ver 0 que e born. Ai [ICOUla, alimentou
elas. Nao deu mais cacha<;a:Voces nao vao mais beber, nao. So comer pra nao
morrerem. Q1tando foi na data, 0 patrao veio. Trouxe gente. Parece que agora 0

seringal ta liberado, porque 0 homem ta ha quase dois anos la. Chegou. La tava
ele, la, cheio da borracha e tudo. Pode mandar embarcar a borracha, porque eu
you tambem. Vou me embora, agora, ja, pra eu ir pro meu Ceara. Embarcou a
bagagem da familia. E agora e 0 seguinte patdo: traga seu pessoal e venha
buscar suas encomendas aqui. Pegou 0 patrao, levou hi pro fim da estrada, chegou
e disse: - Tern duas amarradas. Pode desamarrar e levar pra bordo, que eu so fiz
prender. Agora 0 resto e com voce. Ai pegaram as curupiras, levaram pra bordo,
faturou mais mil contos de reis, pegou 0 dinheiro mais 0 saldo da borracha e



tudinho ele embarcou pra 0 Ceara. E ai libertou 0 seringal e 0 patdo botou gente
ali. Oller dizer, 0 cara nao tinha coragem de verificar 0 que e que fazia a malinagem
e vinha embora assombrado. E ele, nao! Ollero ver que diabo e que ta derrubando
meu leite e comendo minha comida. E ai pegou as bichas. Ai termina a historia.
Libertou 0 seringal e 0 homem ficou ganhando, com isso, que ai meteu gente pra
He acabou a assombra<;ao. (Fita SL 04)

o relato de Seu Sildomar e gaiato, como ele adjetivara. A "malinagem", ou
malandragem, pertence ao universo das lendas de Macunaima. A personagem
principal nao e 0 Curupira (que, talvez por ser nome terminado em vogal-a-,
e usado no feminino49), mas 0 Cearense. 0 debate fica em torno do direito a
acumula<;1io,ao enriquecimento, exatamente 0 que e criticado pda lenda do
Curupira. A destrui<;ao da mata e de seus animais e possivel por asrucia - e uma
asrucia que vale a pena. Basta "libertar 0 seringal", isto e, acabar com a lenda do
Curupira. 0 premio e ganhar muito dinheiro. Com esta solu<;ao,0 relato de
Seu Sildomar da a volta a lenda. A desmitifica<;ao - procedimento de
racionaliza<;ao do ideal iluminista - acaba por esvaziar 0 sentido e fun<;ao dos
mitos e lendas (que e definir limites para a a<;aohumana em sociedade). Porque
isto mito e lenda tem em comum, ainda que com discursividades diferentes.

Se 0 relato de Seu Sildomar ja nao e lenda, mas apenas se aproveita do tema
da lenda do Curupira para contar outra coisa e chegar a um desfecho tao
diferente, que recursos discursivos usa ele?

Provisoriamente, considero que 0 relato de Seu Sildomar aproveita a lenda da
Curupira e conta um causo (que grafarei sem aspas, porque entendo que se trata
de uma forma tao importante quanto 0 Kasus). 0 causo - forma brasileira -
tambem implica uma pergunta, visto que apresenta um misterio, ou assombro,
mas 0 motor gerador e 0 medo,o espanto, a surpresa; portanto, 0 causo e motivado
pelo diferente, outro, pelo desconhecido. 0 causo tende a exigir que seja atribuida
culpa aos envolvidos no relato, adotando 0 tom de recrimina<;ao e esperando dos
ouvintes do relato 0 arrependimento e 0 propOsito de nao cair em tenta<;ao.

o causo narrado por Seu Sildomar relata um acontecimento. 0 episodio
precisa conter um tema que valha a pena ser contado: no presente exemplo, 0

tema e 0 med050
• As informa<;6es relativas ao episodio sao uteis para a

caracteriza<;ao do fenomeno, mas tambem para a sua identifica<;ao por terceiros:
a gula e embriaguez das curupiras. Outra caracteristica do causo e a narra<;ao
do vivido. Seu Sildomar fala das fantasias criadas pelo me do - e sua supera<;ao.
o causo, enquanto relato, corresponde it verdade vivida. So assim 0 relato tem
valor e so por isto ele precis a ser contado. A narras:ao do medo se encaixaria na

50 TamMm encontramos outros temas nas letras de fTlusica sertaneja: a arnor e suas varia~6es . inveja.
ciume, trai~ao, abandono. engano . e a morte.

:presentas:ao das curupiras enquanto validas:ao da lenda. Este relato, contudo,
como ja dito, apresenta a superas:ao do medo. 0 artificio usado e a asrucia do
seringueiro. A gras:a do relato esta nesta asrucia, cuja fun<;ao tambem e a de
desfazer 0 no do medo, da ameas:a da curupira, provocando 0 riso.

Uma outra hipotese de analise do causo de Seu Sildomar seria analisa-Io a
partir das no<;oesde lugar e tempo, que atribuem valor de verdade ao narrado.
Portanto, a memoria do acontecido garante sua legitimidade.

A memoria nao aparece como mera descri<;ao.Ela se apresenta como forma
de conhecimento garantida pela vida. Sem que haja consciencia disto, 0 contador
do causo descreve uma cultura, ponteada por costumes que retratam as raz6es
para uma reuniao de amigos, 0 espa<;oem que isto ocorria, 0 tipo de povoa<;ao
e de propriedade, assim como indica marcos que delimitam ao mesmo tempo a
narrativa,o acontecido e.a historia. Com isto e atribuida concre<;ao ao relato, 0
que caracteriza a fic<;aoem geral (c£ Forster), e 0 memoravel em particular (cf.
]olles). Assim, 0 causo traz recursos literarios - discursivos - e de outra forma
simples (0 memoravel), diferente do Kasus.

Os relatos deste causo tem uma forma mista, que reune lenda (por extensao,
alguma fimbria de mito) ,Kasus, e ate mesmo algo dos contos de fadas na medida
em que suspende 0 limite para a a<;aohumana proposto pela lenda do Curupira
e introduz um elemento de vitoria, de supera<;ao da dificuldade: Eros. As
personagens criadas representam tensoes e interdi<;oes internas e externas.

o narrador acaba sendo um elemento de fatura importante e diferenciador,
com suas duvidas com rela<;aoao que ouviu, sua perspectiva, sua sele<;aotematica
de assombros e temores - e, no caso de Seu Sildomar, com seu humor, que
aproveita 0 veio das lendas de Macunaima, sua personagem de malandro.

Enquanto estrutura e linguagem, os causos nao diferem muito das
caracteristicas encontradas por Erich Auerbach em rdatos medievais,
especificamente na historia de Sicirio e Cramnesind051• A narrativa podera ser
confusa por diversas ra7iies: por causa da enuncias:ao imprecisa, ou com as marc as
da linguagem caboc1a, com termina<;6es flexionais irregulares, ou com a
regularidade da gramatica caipira (0 plural e indicado fundamentalmente pelo
artigo) e com referencias que tendem a sinalizar a pre-historia da narrativa, em
vez de esc1arecer a causalidade dos acontecimentos.

o tipo de linguagem, a sintaxe, os temas, nao tem a ver com a oralidade
apenas, mas com 0 acesso ao conhecimento possivel aquele entrevistado em
um dado momenta socio-politico-economico, em uma dada geografia.

Os limites da consciencia historica dos relatos residem tambem na sua
formulas:ao fundamentalmente episodica. Nao aparece sempre um contexto

51 "Esta considera~ao evidencia a estreiteza do horizonte de Gregorio. a sua pouca visao de um tad a amplo e
estruturado, a sua pouca capacidade de ordenar a seu ass unto segundo as pontos de vista outrora validos. 0



mais amplo, que insira os eventos num quadro maior da historia de uma naltao.
Ainda assim, as vezes 0 entrevistado revela consciencia de dados historicos de
sua regiao, dados que afetaram os acontecimentos referidos, mesmo que
indiretamente. Os entrevistados apresentam 0 cotidiano, com um sorriso, contido
na mistura de formas e no questionamento do estatuto tanto da realidade como
da ficltao. 0 cotidiano do trabalhador rural desamparado, confrontado com a
escuridao, com 0 ermo, com animais e natureza selvagens, aparece nas falas,
mesmo que canhestramente, e hi apresentam "circunstancias espirituais e
economicas da vida cotidiana" onde se manifestam "as forltas que se encontram
na base dos movimentos historicos", conforme diz Auerbach52.

Mora a lenda dol da curupira, foram tratadas, nas entrevistas, figuras como 0

boto,o mapinguari, 0 pe-bola, 0 lobisomem, a mae-d' agua, 0 Honorato (Cobra-
Norato), a cobra-grande. Mora 0 lobisomem, as figuras lendarias referidas se
relacionam ao universo da agua (proprio da regiao amawnica) e ao medo. sera
necessario estudaros rnitos (oulendas?) de bichos recolhidos por Koch-Grunberg,
a fim de ver se existe alguma rela~o entre estes e 0 imaginario indigena. 0 boto
explicaasgravidezes inexplic3.veis:de mos:assolteiras, de casadas de marido ausente.
E lenda de defesa da integridade da mulher. 0 lobisomem, infreqiiente na regiao,
so aparecendo por insistencia dos entrevistadores, e lenda provavelmente de
vertente crista. Nao que haja relaltao entre 0 lobisomem e figuras do Velho ou
Novo Testamento. Mas e uma invens:ao - de origem europeia53- aproveitada
pelos padres para intimidar os moradores locais.

Uma historia, apenas delineada na conversa com Seu Manuel, e a do rio que
dorme:

Imperio nao mais existe; Greg6rio nao mais esta num lugar para onde confiuem todas as informa~iies do orbis
terrarum, selecionadas e classificadas segundo a sua importancia para a na~ao. Ele nao dispiie das fontes de
informa~iies com as quais se contava anteriormente, nem da disposi~ao segundo a qual eram redigidas tais
informa~iies. 0 seu olhar apenas abrange a Galia; grande parte da sua obra, sem duvida a mais valiosa,
consiste naquilo que ele pr6prio viveu na sua diocese, ou naquilo de que tem noticia das regiiies circunvizinhas.
o seu materiallimita-se essencialmente aquilo que ele pr6prio viu. Ele nao possui um ponto de vista politico
no sentido antigo, e se se quiser falar de algo semelhante na sua obra, tal ponto de vista seria 0 dos interesses
da Igreja. Mas tamMm isto ele s6 enxerga num campo limit ado; nao e capaz de pensar no todo da Igreja de
tal forma que isso surja da sua obra com intensidade; tudo fica circunscrito localmente, tanto material como
mental mente. Em compensa~ao, e em contraste com os seus antigos predecessores, que trabalhavam
freqlientemente com informa~iies mediatas ou racionalizadas, Greg6rio viu ele pr6prio, ou obteve de relatos
orais imediatos a maior parte do que narra na sua hist6ria dos francos. Isto vai ao encontro do seu instinto
natural, pois ele se interessa imediatamente pelo que os homens fazem". Auerbach 1971: 29.

53 Ha diferentes relatos sobre os lobisomens na Grecia antiga. Aesumidamente, os deuses transformaram
todos as cinqlienta filhos de Licaon em lobos e as amaldi~oaram, banindo a regiao inteira da face da Terra. Os
dezessete filhos de Licaon com ninfas possufam sangue imortal, e tornaram-se as primeiros de uma ra~a de
vampiros chamados de Vrikolakas (em grego, "Aquele que veste pele de 10boT Os outros filhos deram origem
as dlversas famflias de lobisomens, que se espalharam pela Europa atraves dos exploradores gregos e
posteriormente pelos ciganos. Apesar de certos relatos falarem em diversidade de lobisomens, foram definidos
dais tipos de lobisomens diferentes: um e a Garou (Fi';'o de Gaia!. a outro e a Licantropo (Filho de Licaon). 0
nosso lobisomem estaria mais para a Licantropo.

Renato: A mae d'agua, 0 senhor ja viu?

Homem: Nunca vi. [....] Na flor da ema viu ela num galho de manga, assim,
deitada. Qyando ele mudou a vista e olhou, nao tava mais.

Renato: Tern uma historia que 0 rio dorme.

Seu Manuel: A agua dorme. 12 horas. Pode vir nessa cachoeira e pode prestar
atens:ao. Deu 12 horas, ela para. Pode ser a maior correnteza. 12 horas e silencio.

Renato: E fica muito tempo, assim?
Seu Manuel: Nao. E 0 prazo de 12 horas, mas e so 15 minutos.
Renato: Tem algum problema pra pescar nessa hora?
Seu Manuel: Nao, nao tem problema. Mas tem uma coisa, se 0 senhor

pesca, nessa hora, nao pega nada. Agora, depois de uma hora e meia, eles
comeltam a movimentar de novo.

Renato: Qyal 0 nome do senhor?
Seu Bartolomeu: Bartolomeu Amorim, seu criado.

Renato: E 0 do senhor?
Seu Manuel: Manuel Cardoso dos Santos. Hi 63 anos. (Fita SL 04)
Renato: As pessoas mais antigas tinham a consciencia daquilo que 0 senhor

falou, que a terra tem vida?
Homem: Tudo tem vida. A agua tem vida. A terra tem vida. 0 fogo tem

vida. Tudo tern vida.
Renato: A historia de sexta-feira santa, como e?
Homem: Na sexta-feira santa [...] a nao ser se eu for mexer nela sem ter um

proveito, um significado. Mas qualquer pessoa que for abrir um buraco na terra,
na sexta-feira da Paixao, pra tirar uma raiz, uma coisa, a terra geme. [...] Vai
colher uma semente de [...] na sexta-feira, pra voce ver! Hoje em dia nao tem
mais esse negocio, nao usa mais essas coisas.

D. Amelia: Boa sorte na margem do Paras:atli54. Ele fazia bramurass, la,
terrivell Ate com a mulher mudou, porque nao tinha condis:6es de viver, hi. Foi
padre la, celebrar rnissa. Mas nao teve jeito.

Renato: 0 que fazia? A senhora viu?

D. Amelia: Nos fomos la, mas 0 padre celebrar a missa e ele nao deixava.

54 S6 conhego a cidade, 0 rio, a bacia hidrogratica do rio Paracatu, em Minas Gerais.

55 Parece ser neologismo, construido a partir do verba bramar: Verbete: bramar. 1. Oar bramidos (0 veado, a
tigre, a boi, etc.); berrar, bramir, rugir.



Ele jogava. [... ] Ia fazer comida, ele puxa bosta de galinha, bosta de vaca dentro
da comida. Ela cinha um caixote onde ela puxa [...] Maquina de costurar, quando
ele via, [... ] jogava la fora. Ele era terrivel!

Renato: A senhora conhece a hist6ria do por que ele e assim? Como ele e?

D. Amelia: Eu nunca vi ele, nao.

Renato: 0 povo fala que ele tem alguma forma, ou nao?

D. Amelia: Fala que e preto de um pe s6. Mais eu nunca vi, nao. Depois,
com muito custo, ele veio [... J.

Diz que ele falava que tinha vontade de entrar aqui, mas aqui tinha dois
garranchos - que era a cruz ne ? Aqui tern urn cruzeiro grande, perto da igreja
e outro ali em cima. Ai ele ficou no cercado [... ] Uma menina, ate que ela
matouela.

Renato: Matou!

D. Amelia: Matou! Ela falava no lugar dele. E dizem que ele ficou fazendo
bramura, la, como ele fazia hi em baixo. Ai, depois que ela morreu, ele desapareceu.

Renato: E nunca mais?

D. Amelia: Nunca mais. Ninguem sabe pra onde ele foi. Ela morreu suicida.
Eles falaram que foi a tenta~ao dele. (Fita SL 04)

Comparemos com a lenda da Mae-d'Agua:

Mae-d'Agua.

Especie de sereia que vive no Rio Sao Francisco. Par~ os barqueiros, 0 rio dorme
quando e meia-noite, permanecendo adormecido por dois ou tres minutos. Neste
mom en to, 0 rio para de correr e as cachoeiras de cairoOs peixes deitam-se no fundo
do rio, as cobras perdem 0 veneno e a Mae-d' Agua vem para fora, procurando uma
canoa para ela sentar-se e pentear seus langos cabelos. As pessoas que morreram
afogadas saem do fundo das aguas e seguem para as estrelas.

Os barqueiros que se acham no rio, a meia-noite, tomam todo 0 cuidado para
nao acorda-Io. Se urn barqueiro sente sede, antes de pegar a agua do rio,joga nela
urn pedacinho de madeira. Se ele fica parado, 0 barquei'ro espera, porque nao
convem acordar 0 rio: quem 0 fizer, podera ser castigado pela Mae-d'Agua, pelo
Caboclo-d'Agua, pelos peixes, pelas cobras e pelos afogados, que nao podem
alcan<;ar as estrelas.

Urn barqueiro muito mo<;o nao acreditava em nada do que diziam sobre 0 rio.
Certa vez, ele estava numa venda bebendo com os companheiros, quando a conversa
pendeu para tais misterios. Ele ria de tudo. Ao ouvir, entao, que era perigoso despertar
o rio a meia-noite, quase se engasgou de tanta risada.

- Voces sao todos uns medrosos! Parecem crian<;as!Como e que uma pessoa sensata
pode acreditar nessas coisas?

- Acho que nao se deve brincar com 0 que nao se conhece! - disse urn deles.

o mo<;o olhou para os companheiros com ar de superioridade: - Escutem aqui.
Nao acredito nessas bobagens e nao e so conversa, nao. Se quiserem apostar comigo,
tome banho no rio a meia-noite, quando ele estiver dormindo. Os outros ficaram
horrorizados. Como era possivel fazer tal aposta?

- Entao? - continuou ele. Aceitam ou nao aceitam? Ja e hora de acabar com essas
mentiras! Vamos!

Os companheiros reuniram-se numa roda e come<;aram a cochichar. Ap6s alguns
minutos,o mais velho dirigiu-se ao mo<;o, que esperava, com ar zombeteiro: - Nos
somos da opiniao que voce nao deve ir procurar tal perigo. Agora, se voce insiste,
nos aceitamos a aposta. Como 0 mo<;o insistiu, a aposta foi feita. 0 dinheiro ficou
com 0 dono da venda e combinaram que 0 banho seria naquela noite.

A noticia correu depressa pelo lugar. Muitas pessoas procuraram 0 cor~oso jovem,
pedindo-lhe que desistisse de ideia tao perigosa; mas quem seria capaz de faze-Io
desistir?

Conforme 0 combinado, perto da meia-noite foram todos para 0 rio. Impressionados
pela quietude do lugar, as pessoas mantinham-se quietas e mudas. 0 proprio
desafiante sentia a influencia do misterio que havia no ar, pois, estava calado e
pensativo.

A meia-noite, um dos barqueiros pegou um pequeno peda<;o de madeira e 0 atirou,
com cuidado, as aguas silenciosas. Todos os olhos estavarn fixos no peda<;ode pau que
flutuavam mansamente, sem sair do lugar. - 0 rio esta dormindo! - disse ele, num
sussurro.O mo<;opreparou-se para mergulhar, sem dizer uma palavra,ja arrependido
do compromisso que assumira. Respirou profundamente, como que procurando a
coragem perdida. Sabia que nao podia esperar mais, sem que seus companheiros
percebessem 0 medo que 0 dominava. Corajoso, controlou-se e saltou, quebrando 0

cristal das aguas paralisadas e desaparecendo nas profundezas misteriosas. Os
barqueiros trocavam olhares de surpresa, pois acreditavam que ele desistiria no ultimo
instante. 0 tempo foi passando e 0 mo<;o nao retornou it superficie. Os barqueiros
olhavarn com ansiedade 0 lugar onde ele desaparecera. C21mndojulgavam confirmado
o seu receio, as aguas se abriram, deixando surgir a cabe<;ado corajoso mergulhador.
- E ele! - disse um dos barqueiros. - Olhe que e algum afogado enraivecido, porque
acordamos 0 rio! - avisou outro. Era mesmo 0 rapaz que voltava, nao havia d\ividas.
Entretanto, ele estava tao diferente, que seus amigos ficaram surpresos. Falaram com
ele, gritaram, chamaram. Com 0 olhar vazio, ele ficou andando pelo barco, de um
lado para outro, sem destino certo ... De repente, com um salto, atirou-se nas aguas do
rio. Aconteceu tao depressa que ninguem pode £1.zernada e 0 mo<;odesapareceu para
nunca mais voltar.56

o relato das aguas que dormem as 24 horas foi aproveitado em "Cafe com
Qyeijo". Mas fora do contexto da narrativa da Mae-d'Agua, sem referencia,

dePortugalnaepocadodescobrimentodoBrasillfaladodesejodeumfilho(Sebastiao)queaoherdar0 trona
de seu paLquertambem.comoseusaneestraisimediatos.realizarfeitosgrandiososleomaa conquistada
navega~ao.as descobertasdo mundonovo,do Brasil).D. Sebastiaose aventurapelonortedaAfricanuma



ate, a figura da lenda, como apareceu na conversa com seu Manuel (Manuel
Cardoso dos Santos). Descontextualizado, 0 epis6dio das aguas que dormem
parece crendice solta, temor con-figurado, sem maio res especificas:oes. Dentro
da lenda, a agua que dorme e associavel a princesa, fllha de D. sebastiao, rei de
Portugal, que vive na corte encantada, existente no fundo do ri057• A analise
desta referencia passa por diferentes associa~6es. A simbologia conserva 0

misterio, preserva a fe e esperans:a de urn retorno, de uma salva~ao, de uma
revaloriza~ao do eu. 0 messianismo profetico sebastianista construiu, no
imaginario popular, figuras:oes que associam marcos locais (0 rio, a agua, 0
medo, 0 misterio, vida e morte, a volta dos afogados em dire~ao as estrelas) com
caracteristicas psiquicas e religiosas relacionadas ao messianismo. E erigida a

batalha infundada com os mouros. A batalha de Alcacer-Quibir que se realizou na segunda metade do seculo
XVI e que teve como consequencia, alem da morte do proprio rei, a queda do domlnio portugues para a coroa
espanhola, que assim permaneceu por 60 anos, 0 trabalho de Mauas e Villacorta (1998) nos diz que esta
historia gerou em Portugal uma lenda de ean§ter messianico, onde a rei retornaria para salvar seu povo do
dominio estrangeiro; esta lenda ehega ao Brasil e continua exereendo inftuencia, Na tradi~ao da pajelan~a, a
rei D. Sebastiao nao morreu, mas se "encantou", e habita um mundo sub-aqUiltieo de onde um dia saira para
salvar seu povo e reinar soberano. 0 encante, lugar de morada do rei Sebastiao no nordeste paraense, apresenta
a idaia de um lugar que permaneee aquem da superficie, como um universo soberano. A apari~ao da princesa,
filha do rei e sua historia de encantamento causa medo e fasdnio aos habitantes da i1hade Maiandeua; este
sentirnento parece manter a respeito pelo lugar do eneante, a lag a da princesa, estabelecendo desta forma
uma rela~ao do homem com a natureza eo sobrenatura!, heran~a de uma experiencia primitiva". [ ...] 0
proeesso da migra~ao determina um rompimento com 0 lugar de origem e a absoluta necessidade de
elabora~ao da perda. A recusa em falar ou a necessidade de negar seu Vinculo com qualquer experieneia
desta ordem parece-nos num primeiro momenta estar Iigada a algo co[Tlo a castra~ao. [ ...] A unica forma de
pensar esta ideia de um si proprio pareee ser este arremesso para 0 futuro que eneontra no processo de
globaliza~ao um ideal identificatorio (Souza 19971. A experiencia migratoria aponta para um passado imposslvel
de ser dito; possivelmente este registro permaneee aquam da experiencia da Iinguagem, ao nivel do senslve!,
do que nao tem espa~o de existencia no universo da modernidade. [ ... ] A desintegra~ao dos referenciais a
partir do fascinio morHfero do olhar do outro a um momenta de ruptura. Poram, a impossibilidade de
eompreender suas atitudes e mesmo seus desejos agressivos, ainda encontram uma aneoragem na lembran~a
dos pais mortos que poderiam compreende-Ia; referencia a um outro mundo. Assim tambem e sua suposi~ao
de que quem esta fazendo isto com ela 13 alguem que ja morreu. A lembran~a dos pais a a vinculo que a liga
iJ possibilidade de ser compreendida a partir de um outro lugar. A e labora~ao da morte 130 que tornaria
possivel a compreensao do domlnio do olhar do outro sobre 0 eorpo de Viol eta. [ ... J A eompreensao do
sofrimento humane tem uma tradi~ao na cullUra popular; a passagem do interior para Belem exige urn
rornpimento com esta tradi~ao e a necessidade de erigir outros suportes identifieatorios. 0 fen6meno do
rom pimento, a neeessidade da reeusa ou nega~ao do passado eonstilUem sintomas. [...] A significa~ao da
morte, por onde eonstruimos um lugar de existeneia posslve!, apareee na liga~ao [... ] aos pais mortos, neste
pequeno fio que a liga iJ vida. 0 elemento que parece permaneeer ausente de representa~ao provem de uma
heran~a antiga, onde os mortos eneontram um lugar. 0 lugar de morada do rei D. Sebastiao e sua filha
prineesa Ii 0 eneante, onde habitam aqueles que desapareeeram, mas nao morreram. A permanencia viva
dos mortos no eneante permite a eonstru~ao de um sentido posslvel para 0 indivfduo amaz6nida [ ...J

50 Pastori, Souzana Souza. "0 Sintoma da Migra~ao pensando 0 rompimento com 0 lugar de origem" http;/
/www.estadosgerais.org/historia/74-0_ sintoma.shtrn! Aeessado em 02/06/04.

esperans:a de resgate, de salvas:ao, no futuro. A desobediencia leva a punis:ao
presente. A lenda da Mae-d'Agua tern, nesta parte relacionada ao rio, vida e
morte, a funs:ao e as caracteristicas do mito. Estabelece urn limite para a as:ao
humana (e preciso respeitar 0 rio que dorme), para alem do qual sobrevem a
punis:ao: morte. sono, sonho e morte sao simbologias associadas, no tratamento
de rnitos e contos maravilhosos. Leia-se Vladimir Propp a respeito. A existencia
dentro do rio figura a existencia em outro mundo, ou no mundo de la, ambos
indiciadores do reino dos mortos.

Qyando 0 narrador conta so uma parte do relato total, e conotada a
preserva~ao do rnisterio. Nao se deve explicar detalhes, porque e preciso obedecer
as normas restritivas, do segredo preservado, por ser materia de inicias:ao - da
qual 0 interlocutor nao participou. Por isto tambem nao se deve conhece-las
em todas as suas dimensoes. Basta que se conhep a existencia de uma interdi<;ao
e que se obedep ao interdito.

A analise que faz Pastori58 sobre Maiandeua leva a supor que a manuten~ao
da tradi<;aoencontravel nos relatos populares, folc1oricos, nao e efeito intelectual
da memoria, mas necessidade de estabelecimento de vinculos, "de uma heran~a
antiga, onde os mortos encontram urn lugar". A memoria teria urn papel
fundamental, nao s6 de resgate do passado, do eu, da origem, da existencia, mas
de estabelecer urn vinculo que ancoraria os gestos inexplicaveis, as a~6es e rea~6es
censuradas pela consciencia - diganios pelo super-ego - em urn espa~o e gmpo
acolhedores, de parentesco, ou compadrio: os encantados, isto e, os mortos
antigos, mortos eventualmente queridos.

"A permanencia viva dos mortos no encante permite a constru~ao de urn
sentido possivel para 0 individuo [...]". Frases assim, bem como a manuten~ao
da ideia de encante,ja instaurada como palavra-simbolo, que resume em si toda
uma teoria, relatos folc1oricos, urn pensamento, tern uma penetra<;ao maior do
que possamos imaginar, pelo menDs na literatura, pelo menos em urn autor
brasileiro - 0 maior ficcionista do sec. xx - Joao Guimaraes Rosa, para quem
'~s pessoas nao morrem, ficam encantadas." Esse encante e 0 espa~o da
compreensao que os mortos tern pelos vivos - do reconhecimento de uma
pertenp, assim como a esperan~a de que os vivos continuem vivos no mundo
de la. 0 encante, 0 encantado, cria uma linhagem, ou se filia a ela. 0 espa~o do
encante, recorrente nas narrativas populares do ribeirinho amazonense, revela
que 0 cabodo amazonense nao encontra uma perten~a viva, uma fJ1ias:aoque 0

valorize. Na sua ausencia, e na medida em que nao tern her6is para apresentar
como modelos, porque seu grupo foi desqualificado, rejeitado, exduido, ele cria
uma terra - encantada - que justifica a sua existencia. Esta, e terra de referencia,
com principes e princesas embutidos, mas silenciados. E urn reinado do qual

de Doutorado em Cieneias Sociais da Universidade Estadual de Campinas, 2004; pp. 159-160.

60 "Kanhunharu. (Manoel)" Narrador: Manoel Carlos dos Santos Apurina (Kawarieru). Transcriqao: Carnilo
Manduca Apurina (Materna) e Marechal. Ediqao: Juliana Schiel (Iturnaro)
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provem e para 0 qual ira. Terra de dicotomias e alteridades, de transforma~6es
e de identidades.

MilOS, LENDAS E MUNDO INDiGENA

A medida que fui trabalhando com as lendas eventualmente narradas pelos
entrevistados, foi crescendo, em mim, a convic~ao de que estas estao fortemente
ancoradas na mitologia indigena - ainda que certas referencias se tenham
perdido, ou se ocultem e apesar de 0 lobisomem ter origem europeia. 0 que
quer dizer, por exemplo, que as narrativas ouvidas e registradas pelos atores do
Lume apresentam uma diversidade de posi~6es enunciativas, contextos
discursivos, generos de fala, recursos semanticos, registros epistemicos, processos
de textualiza~ao em verdade semelhantes as narrativas de indios de diferentes
etnias indigenas do Brasil. Ao mesmo tempo que 0 narrador fala do ontem e
faz proje~6es (poucas) para 0 futuro, ele se refere, em geral ocultamente, a um
passado "imemorial". Dai ser possivel perceber-se vozes distantes e outras
pr6ximas. 0 maior desconforto, para a analise, vem do desaparecimento dos
her6is, ou deuses, ou espiritos dos relatos miticos, substituidos por referencias
menos 6bvias, ou ate mesmo por lendas espalhadas por todo 0 territ6rio brasileiro,
como e 0 caso do cunlpira.

Ao estudar a tese deJuliana Schiel sobre os indios da tribo Apurina59, deparei-
me com mitos relatados pelos seus entrevistados, em que aparecem figuras dos
relatos recolhidos pelos atores-pesquisadores do Lume, como a caba60• Na narrativa
recolhida por Schiel, a figura mitica e Kanhunharu, que encontra uma casa de
caba, a desencanta e ao fazer isto vira gente. 0 marirnbondo teria a propriedade
da transforma~ao de morto ou nao gente em gente (dai explicar a gravidez, como
no relato para Jesser), e seria ela mesma encantada. A ideia de encante,
encantamento e a chave da explica~ao de vida e morte, aparentemente. Ela e
vizinha da ideia ovidiana de metamorfose. Os espiritos, for~as, deuses, tem a
capacidade da transforma~ao, como Kanhunharu, que vira caba, ou vira gente. 0
segredo do conhecimento reside nesta potencia, nesta capacidade.

A transforma~ao esta vinculada a "cascata de dicotomias reiteradas entre as
posi~6es de 'si' e de 'outrem' que flui pelo mito desde muito antes de 1500:

Ele morava, vivia sozinho.

"0 que e que n6s faz, n6s lutemos muito pra matar ele. 0 que n6s vamos fazer com KanhunharuT "Que e que
n6s vamos fazerT

De onde ele morava e longe. Noite de escuro. "Vamos chamar Kanhunharu pra fazer xingane. Vamo chamar
Kanhunharu para escutar xingane dele."

"Nesta semana, no sabado, vai ter brincadeira."

"Sim, eu vou."

Kanhunharu achou casa de caba, desencantou casa de caba, ai virou gente. "00, la vem Kanhunharu." Aonde
ele vinha achando caba, ele vinha transformando em gente. 0 acampamento e grande, assim mesmo encheu.

"Kanhunharu vem sozinho, porque sem parente, sem p"erente, vem sozinho. Pobre do Kanhunharu, vem

criadores e criaturas, humanos e nao-humanos, parentes e inimigos, e assim
por diante", como diz Viveiros de Castro. No caso dos mitos isto e mais evidente:
Kanhunharu desencanta a casa da caba, vira gente, vive como gente e acaba
virando caba, de novo, de barriga cheia. No relato feito aJesser, 0 tema come~ou
sendo 0 boto, depois a irma e as cabas, depois 0 curupira. 0 que era
transforma~ao, esperteza de Kanhunharu, rela~ao eu-outro, capacidade de
supera~ao das a~6es do outro (que torraram 0 milho, que entao nao br~taria,
quando plantado), passa a revelar 0 outro como estranh~, como pengoso,
responsavel pelo mal no relator, ou em quem era do conheC1~~~to do rela~or,
porque 0 outro do indio, 0 branco, foi usurpador, feroz, sangumano, destrutlvO.

Viveiros de Castro fala, entao, em 'molescolha'.
Os mitos quecont~mcomoos humanos perdemos nossaimortalidade originaria,ou
passamos a viver menos que as mores, ou a nao poder rejuvenescercomo certos
animais,giram em torno de urn motivo central:uma 'ma escolha'que fizemos,diante
de uma prova proposta ou uma oportunidade oferecida por urn demiurgo (ou
personagem equivalente).Via de regra, essa ma escolha resultou de algum erro ou
descasoexpressoem termos dos cincosentidos:deixamosde ouvir,de ver,de tocar -
em suma, de responder a algurn estimuloj ou, altemativamente, vimos, ouvimos,

sozinho."
Kanhunharu veio gritando "hee, hee."

"00, tu ja chegou."

"Ja cheguei'"
"Tanta de vinho, de macaxeira, Kanhunharu vai levar um bocado quando vai embora."

''Tem muito vinho de macaxeira no camburao. Eu fiz essa brincadeira para ver meus parentes. Kanhunharu:
'far vinho."

Eles estava combinando para matar Kanhunharu.
"Kanhunharu, pode beber vinho." "Kanhunharu, pode sair logo no terreiro." Para dangarem.

"Rapaz, vamos matar Kanhunharu hoje." "Ta, vamos matar."

Quando eles safram "ee, "ee." "Vamos matar."

"Agora, vamo reparar pobre do Kanhunharu. Pessoal vai matar hoje, vamos reparar. Kanhunharu nao pres ta,
nao vale nada, marido de Eriana." "Voces nao vai fazer assim com Kanhunharu! Ele nao est a s6", caba disse.
Eles foram dangar.
"Kanhunharu, ja chega de dangar, ja esta meia-noite." "Kanhunharu, a gente vai." Caba falou: "Pode if"
Sairam meia noite. Todo mundo foi embora, fica ram pouca gente. Kanhunharu ficou s6 mais pouca gente. As
outras cabas ja foram embora. "Vamos embora." Ai Kanhunharu foi deixando eles na casa deles. Ai ja virou
caba de novo. Vai deixando caba. Ele chegou na casa dele, sozinho. Nao puderam matar ele. Ele foi embora
com barriga cheia. Eles que passaram vergonha.



6lamos, provamos 0 que nao deviamos.Os que se comportaram apropriadamente,
como as arvores,ou os repteis e artropodes que mudam periodicamente de pele e
assimrejuvenescem,obtiveramuma longavida.

o motivo da ma escolha tem uma nuans:a diferente da hybris, do excesso do
mito grego - ou do mito em geral, a meu ver. Primeiro, as rawes do excesso saD
eticas e psiquicas, obedecendo ao ambito do arbitrio humano, enquanto que a
'ma escolha' e aleatoria. Por isto mesmo, 0 segundo aspecto e que nao havendo
excesso na 'ma escolha', ha antes ma sorte. A ma escolha nao e predita, nao tern
carater oracular. Portanto tambem exclui a nos:ao de culpa, ou desvincula 0

futuro do passado. 0 olhar e 0 caminho para tras, para a tradis:ao decorre de
uma necessidade de definir a pertens:a, a identidade. Dai que os acontecimentos
terriveis ou doloridos sejam absorvidos sem queixa, sem amargura - ou, no
outro extremo, com desejo de vingans:a. A relas:ao nao se da com, no dizer de
Octavio Paz, "a legalidade imanente das coisas", mas diretamente com ooutro,
que podera sofrer a vingans:a.

A 'ma escolha' nao aparece na leitura de mitos desana e sim na de alguns
relatos de indigenas ou de seus descendentes da regiao ribeirinha amawnica,
sem preocupas:ao com a recuperas:ao da tradis:ao. Isto e, quanto mais 0 relato
mitico estiver ligado a tradis:ao, quanto menos ele estiver contarninado com
marcas do pensamento cristao impingido, atraves de narrativas, as populas:6es
indigenas, tanto mais ele tera episodios em que a hybris, 0 excesso, se manifesta.
A "legalidade imanente das coisas" tambem comparece na etica indigena. Os
mitos indigenas tem estrutura e funs:ao semelhantes ao rnito grego, ao mito
ancestral. As lendas, nao. Estas, dentre as modificas:6es sofridas com relas:aoao
mito, perderam 0 sentido etico, 0 valor cosmogonico, a dimensao cosmica.

Os relatos ouvidos, transcritos e aproveitados em "Cafe com Q,yeijo" nao
perderam inteiramente a sua dimensao cosmica, na medida em que refletem os
limites da existencia humana, por um lado, mas, mais forte que isto, a alegria
apesar de tudo, apesar da vida dura e do sofrimento. Esta no saldo das narrativas,
de que valeu a pena ter vivido. Esta historia do cotidiano revela 0 individuo que
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