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Resumo

Esse estudo propoe esbo~ar uma leitura inter-fronteiri~a para refletir
sobre a literatura transnadonal aluz de textos e textualidades de Augusto Roa
Bastos. Arela~ao entre a produ~ao roabastiana no exilio portenho; 0 contato
com 0 que resta da proposta da "nova novela latino-americana" e suas praticas
experimentais como roteirista, que supoem uma maquina de ler transgressiva
com referenda aconcep~ao convencional do que se entende por literatura, in
corporando, alem do papel, 0 corpo e a imagem.

Palavras chave: Augusto Roa Bastos; oralidades; imagem; corpo, pa-
pel

Resumen

Ese estudio plantea una lectura interfronteriza para reflexionar sobre
la literatura transnacional a la luz de textos y textualidades de Augusto Roa Bas
tos. La relacion entre la produccion roabastiana en el ex1lio porteno, el contato
con 10 resta de la propuesta de la "nueva novela latinoamericana" y sus practi
cas experimentais como guionista suponen una maquina de leer transgresiva a
la concepcion convencional de 10 que se entiende por literatura, al incorporar
ademas del papel, el cuerpo y la imagen.

Temas: Augusto Roa Bastos; oralidades; imagen; cuerpo; papel
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Preambulo: 0 alarde na midia latino-americana em tomo de Gabriel Garda
Marquez e mais especificamente em tomo dos 40 anos de Cien Atios de Soledad (1967)
nao deixa de ser urn lance de marketing editorial. 0 primeiro livro a ter uma tiragem
de 1 milhao de exemplares numa (mica edi~o em lingua espanhola indica a escala
globalizada da mercadoria conheeida como baluarte cultural que e 0 livro na era do
pragmatismo da globaliza<;ao.

Chama a aten<;ao tambem 0 fato de advir de uma produ<;ao cultural, oriunda
de uma gera<;ao de autores do novo romance latino-americano, conhecida popularmente
por "boom" e que transformou 0 espa<;o da America Latina em parte do imaginario oei
dental, com a publica<;ao e tradu<;ao de obras, no primeiro mundo. Autores ate enta~

pouco conhecidos, como Carlos Fuentes, Jose Rulfo, mexicanos, Mario Vargas Llosa e
Jose Maria Arguedas, peruanos, Jose Donoso, chileno, Joao Guimacies Rosa, brasileiroj
Augusto Roa Bastos, paraguaio, e Julio Cortazar, argentino, entre outros. Escritores que
acreditaram na utopia do grande relato como parte de uma atividade poteneialmente
contestadora de regimes ditatoriais que grassavam pela America Latina.

oconte~o que tinha, de urn lado, a Revolu<;ao cubana, e a expectativa sabre
o regime de Fidel e 0 que representaria isso para 0 resto da America Latina e diferentes
interesses economicos dos paises centrais, e, de outro, a Guerra Fria com a politica
americana de apoio as ditaduras sul-americanas. Os escritores se reuniam, reconheeiam
se como grupo e escreviam romances como Cien arios de Soledad, que agora se reedita
em escala global.

Como diz Helinghaus, aqui cabe perceber os nexos entre emancipa<;ao e
coloniza<;ao, para abrir outras dimensoes de analise dos conflitos e pactos num mundo
desigualmente modemo. Epreeiso indagar sobre a assimetria dos bens culturais, pois 0

que pode parecer como assimetria em criterios so esteticos e litermos, liga-se na pratica
com esferas que se disseminam, negociam e combatem as matrizes soeio-historicas do
desejo e do poder. (HEUNGHAUS: 2004, p. 26).

Apartir desse pream.bulo que mostra 0 romance como mercadoria no con
texto globalizado, gostaria de companilhar algumas ideias sobre a modemiza<;ao latino
americana, bern como reflex6es sobre conceitos que envolvem 0 estudo da literatura.
Num momento como esse propor redimensionamentos e deslocamentos entre difer
entes elos culturais possibilita rever a desgastada polaridade entre oralidade e escritura
para vislumbrar a alian<;a com a desmistifica<;ao do livro e da eidade letrada, e a partir da
enorme repercussao do melodrama televisivo na America Latina.

Nos anos 80, Roa Bastos testemunhou 0 abandono da ilusao na capacidade
prognostica das eiencias soeiais e culturais. Compreendia a despedida de conceitos
idealistas no campo da literatura, das artes do contexto popular ou como contracul
tura poHtica ou utopia, afirmando: La literatura no salvard Latinoamenca. (ROA BAS
TOS:1984)

Aironia de escritores latino-americanos da atualidade transforma Macondo,
a eidade inventada por Gabo, em Me on4o, e com 0 trocadilho cria a assimila<;ao dessa
eidade invisivel acadeia de fast food e ao que a publica<;ao em escala global simboliza.
Me ondo vira rotulo de apresenta<;ao de uma gera<;ao critica ao modelo de Gabo, hoje
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participe canonico da literatura ocidental.
Ainda que no hemisferio suI e, portanto, em ambiente repleto de desigual

dades e com atraso, a complexidade da revolu~ao eletronica digital muda habitos sod
ais, incide diretamente sobre acultura local e exige da academia revisao de suportes para
atender a novas gera~oes que transformaram seus habitos culturais. Segundo Martin
Barbero, nao foi 0 livro e sim os meios eletronicos e as narrativas audiovisuais que troux
eram a modernidade a amplas camadas da popula~ao latino-americana, e esse dado ex
ige que, em lugar da primazia do papel, instalem-se hoje a necessidade de ler outras tex
tualidades em diferentes suportes. Com 0 advento da virtualidade, a rede moIda novas
concep~oes de rela~ao humana (a ausencia 'viva"). Nesse contexto, a presen~a do corpo
e da voz adquirem novos sentidos e percep~oes, eriando urn suporte que cava leituras.
Aflora entao a questao da oralidade como escritura e da escritura como oralidade. A
escritura serve para se transformar em voz ( oralidade secundaria) a ser usada na ima
gem. Aimagem integrada no cotidiano entra no arsenal dos estudos literarios pela via
da necessidade de ler generos e bens culturais cada vez mais diversificados. Escritores
tornam-se roteiristas e roteiristas escrevem obras litermas.

Ahist6ria da literatura agrupa textos cronologicamente, segundo as premis
sas e interesses pr6prios dos histori6grafos. Como descolonizar a mente?

Vma modernidade heterogenea assinala a necessidade de pensar a literatura
a partir da viagem aos corpos, papeis e imagens (Michel de Certeau) e que transporta
meios, suportes e se empapa de sentidos complexos. Similar ao conceito de fronteira ,
como zona de contato cultural, de conflito e intercambio ao mesmo tempo, toma·se 0

conceito de fronteira como busca para pensar com Helinghaus uma nova postura. Em
lugar do territorio estavel da subjetividade, a diaspora; em lugar da literatura em locus
da na~ao 0 transnacional ou inter-fronteiri~o. Nada melhor que urn exemplo atravesde
uma incursao ao topico da gauchesca. Assistir 0 filme argentino de Adrian Caetano -Un
oso rojo (2004), poderia ser 0 primeiro passo porque dialoga com diferentes produtos
culturais e traz em seu bojo 0 conto de Horacio Quiroga sobre os flamingos, sob forma
de intertextualidade, e pode ser analisado como uma mirada neo-gauchesca urbana. A
partir do filme (produto atual e vizinho) aproximar-se a cidade letrada, com a fabula de
Quiroga e ler nao s6 sua fun~ao no ambito da pelicula, mas propor uma rede de contra·
posi~oes de que e feita a gauchesca desde uma perspectiva transnacional, com estudos
que vao de Simoes Lopes Neto a Eduardo Gutierrez e a]ose Hernandez, urn dos modos
de partir do pr6ximo ao remoto, da tela ao texto e vice-versa. Dos meios aos suportes, de
pactos e negocia~oes interculturais entre campo e ddade as genealogias uruguaias dos
cielitos do seculo XIX, tratados simb6licos enla~am patrias, penetram desertos, criam
guerras, matam indios e desenla~am gauchos.

As oralidades definidas no bojo do popular, desprezadas como objetos prob
lematicos em discursos academicos, com os meios audiovisuais ressusdtam deslocamen
tos, potencialidades e apropria~oes para revelar anecessidade do estudo interdisciplinar.
Aemissao e a recep~ao no aqui- e- agora da performance conduz ao estudo do meio, da
media~ao, do ato e da recep~ao. 0 leitor da novas linguagens, suportes e representa~oes

segue sendo leitor porque a literatura pode tornar-se maquina de ler 0 mundo.
Segundo a escola filol6gica alema, os romanticos interessados em acercar-se

as tradi~oes hist6ricas buscaram a narrativa popular. Inspirados nas ideias de Giambat
tista Vico (1668-1744), expostas em Principios de uma ciencia nova relativa anatureza
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comum das na~6es (1725), seu interesse pela oralidade possui duas raizes:
Alinguagem falada (Iingiifstica Moderna - com Saussure) e a recupera~ao

das ideias de Vico. Com a discussao sobre oralidade de waiter Ong, reconhecem-se
earacterfsticas pr6prias do texto oral, tais como a estrutura de repeti~6es freqiientes; a
falta de conexao 16gica entre as cenas e 0 carater raps6dico da apresenta~ao, aspectos
que atendem a uma ordem mnemonica. Entretanto, 0 estudo de Ong nao consegue de
sarticular a polariza~ao entre a cultura oral ( "primary oral culture") e a cultura letrada
(baseada na escrituralidade).

S6 a partir de Jacques Derrida, em Da Gramatologia (1967), M a critica da
dicotomia falsa entre oralidade e escritura. Sua proposta de desconstru~ao evidencia 0

combate as polaridades e an logocentrismo.
Com 0 desenvolvimento de tecnologias em meios eletronicos vinculou

se 0 local ao global e 0 cidadao se transformou em consumidor. Aliteratura enfoca
objetos hfbridos e se diversifica em maquinas de leitura de imagens, corpos e papeis.
Aoralidade toma conta da escritura e a escritura reivindica 0 espa~o do corpo ou da
imagem para se instalar cada vez mais num ambiente virtual. Dentre outras abordagens
possfveis, a literatura, no processo cultural de adapta~ao a novas linguagens, pode ser
vista como arte performatica, ou seja, de a~ao, isto e, oral. Nessa recomposi~ao de
pclticas, a performance toma lugar da mera transmissao sUenciosa da leitura e se com
bina a novos pIanos e demandas. Segundo Paul Zumthor, a ''performance ea a¢o
complexa pela qual a mensagem poetica e simultaneamente transmitida e recebida
aqui e agora." (ZUMTHOR, 1997, p. 21). Essa afirma~ao ganha outros sentidos a partir
do uso da imagem que registra a performance e a transforma em produto mediatizado
que, assim como a escritura, se atualiza na oralidade, a oralidade, como base da perfor
mance, torna-a mediatizada com 0 surgimento da tecnologia em que 0 olbo da camera
e a proposta do plano e do olhar dirige e filtra 0 momenta dramatico em imagem. Essa
tor~ao contemporanea transforma a escritura, a oralidade, a performance e a atua~ao e,
portanto, 0 fazer liteclrlo e a recep~o da obra.

Exemplo disso e 0 relato de Roa Bastos, "El trueno entre las hojas" - conto
ate certo ponto realista que se vincula alinhagem socialista pelo teor de denuncia do
estado de explora~ao a que eram submetidos os trabalhadores dos engenhos 1 e titulo
de seu livro editado em 1953. Chamo a aten~ao para 0 fato de que a condi~ao de exilado
de Roa Bastos Ihe permitiu a liberdade de cria~ao e (re)significa~ao de seu pr6prio texto
que, como no roteiro para urn filme, sup6e urn trabalho de equipe. 0 fHme configura
urn novo produto cultural que traz ligeira evoca~ao da narrativa primeira e se destaca na
hist6ria da filmografia argentina por inaugurar a dupla Armando B6 ( diretor) e Isabel
Sarli (atriz). Ahibridez entre 0 neo-realismo italiano com a convoca~o de atores nao
profissionais e 0 destaque para rituais de uma tribo indfgena que nao aparece no conto,
no contexto argentino, se mescla ainfluencia hollywoodiana com a ascensao do mito
Coca Sarli. 0 exemplo de Roa Bastos M50 anos atrcis s6 mostra a riqueza da abordagem
entre diferentes suportes e pode mostrar como e possiveller a partir de abordagens
espedficas diferentes artefatos culturais.

1 Na linha de escritor espanhol que investigou esses temas no Paraguai, Rafael Barren (1876-1910) com Lo que son los
yerbales (1908).
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Em seu primeiro exilio (de 1947 a 1976) em Buenos Aires, apresenta-se como
precursor do textogravido que sempre pode parir outro bern cultural. 0 conto "EI true
no entre las hojas" (1953), atraves do deslocamento que a re-textualiza~ao estabelece,
migra como roteiro para 0 campo da imagem e do cinema.

o filme homonimo de 1958, protagonizado por Isabel Sarli ( Coca Sarli)
e dirigido por Armando B6, mostra-se permeado de diferentes projetos e influencias.
Nao considero adequado tratar 0 novo produto como adapta~ao porque hierarquiza os
suportes. 0 filme em questao acaba por tornar-se urn item obrigat6rio de urn cinefilo ar
gentino; pois na historiografia cinematogcifica suI-americana, El trueno entre las hojas
comp6e ahibridez da escola neo-realista italiana (em cenas com nao-atores indigenas
que se representam e no componente de denuncia social) e a inaugura~ao hollywoodi
ana com a nudez de Coca Sarli. 0 rio que no conto continha 0 mito da ancestralidade e
do sagrado transforma-se no fil~e em fluido fetichista.

Atualmente, a cidade letrada toma consciencia de que ja nao centraliza 0

poder de definir 0 gosto, mesmo ao hierarquizar as pciticas culturais disseminadas por
outros centros de legitima~ao e media~ao, dai advem a re-textualiza~ao. Os signos
verbais se mesclam a outras linguagens, do script ao corpo e avoz ao palco, em que
vibra a musica, ritmos e movimentos e gestos e a gramatica da luz, da imagem e do som
ou em computadores e, desse concurso de c6digos, nascem novos generos, suportes
eletronicos e leituras intersemi6ticas. Aliteratura avan~a para meios inauditos, objetos
ins6litos e inclui pciticas e sujeitos em diaspora.

Introduzir na literatura 0 tema da performance serve para estudar 0 presente
na profusao de uma nova camada de trabalhadores informais que resgata 0 histrionismo,
a acrobacia e 0 malabarismo ou a tecnica da mimica nas ruas das principais cidades lati
no-americanas, como os comicos amhulantes de Lima ou os cuenteros colombianos.

E inclui a poesia etnica, como a de escritores que reivindicam a oralidade
como e 0 caso de Elicura Chihuailaf, poeta mapuche chileno que em sua obra bilingiie
( en castellano e em mapuzugun) Recado conjidencial a los chi/enos se autodenomina
urn "oralitor" porque realiza a "oralitura":

la palabra sostenida en la memoria, movida por ella, desde el
hablar de la fuente que fluye en las comunidades. La palabra
escrita no como mero artificio lingiiistico ...sino como un
compromiso en el presente del Sueiio y la Memoria. (CHI
HUAILAF,1999,62).

oconceito de heterogeneidade veiculado por Antonio Cornejo Polar e atual
izado por Helinghaus explica nao uma mescla nem diversidade, mas a desigualdade do
mundo simb6lico. Como fenomeno politico de desigualdade necessita ser combatido
discursivamente. 0 celebre encontro em Cajamarca entre 0 conquistador que mostra
a biblia para justmcar a submissao do imperio incaico a suas leis e reis e Atahualpa que
reaje ap6s cheirar 0 objeto liveo desconhecido, jogando a biblia ao chao, mostra, como
diz Cornejo Polar, "0 triunfo inicial da letra e a primeira derrota da voz".

Essa breve incursao pelo mito de Atahualpa e suas atualiza~6es deve-se nao
s6 ainten~ao de consolidar 0 conceito de heterogeneidade, cunhado por Cornejo Polar,
na tensao colonial entre oralidade e escrita, como para combina-Io aabordagem leza
miana de uma constru~ao hist6rica que se utiliza do "logos poetico". Nessa reflexio
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sobre deslocamentos e fronteiras da literatura a partir de suportes tais como 0 corpo e
a imagem, abordo tambem a contribui~ao de Lezama Lima,o escritor cubano que, em
lugar da racionalidade, prop6e 0 logos poetico para pensar a analogia, a ressonancia e
as urdiduras realizadas na dan~a, no teatro, nas mascaras, na musica em uma multifor
midade do real. Essas manifesta~6es expressariam "uma visao historica pelo filtro da
imagem". (CHIAMPI, 1988,24) Neste sentido, ao discorrer sobre a ideia de que e impos
sivel reconstruir a verdade dos fatos, Lezama Lima enriquece a historia com a ideia de
que, a para criar urn processo que leva ao auto-conhecimento, surge:

a atividade metaforica que, por sua vez, se distingue do ato de
recordar porque se este se vincula " ao espirito, a memoria e
como um plasma da alma, e sempre criadora, espermatica, pois
memorlzamos a partir da rail da especie. (LEZAMA LIMA, 1988,
59).

Ao aplicar sua reflexao sobre 0 logos poetico como produtor de auto- con·
hecimento num ensaio sobre a poesia de expressao "crioula", Lezama Lima, atraves de
uma cataloga~ao whitmaniana de imagens, vai tecendo as urdiduras sobre as decimas,
vindas do romance hisparuco, em busca de fatos miudos, deriva~ao de folhetim, acon
selhadas pela musica. na satira de subterraneo, mal enraizada na picaresca espanhola,
"situado entre 0 percurso do romance e a intensidade da copla", entoa~ao de cego.
Lezama comenta que e na "voz que vai resgatando a linguagem de sua propria perten
~a." Emostra como 0 corrido e a gauchesca:

nasceram para ficar, pois tem algo de mineral, do costume e do milagre.
Tem algo do silencioso repique da morte no dia e'm que morremos. Mas que ate ta nos
olham com olhos vivos enos solicitam. (LEZAMA liMA, 1988,140)

oautor vai definindo 0 corrido mexicano, genero epico cantado em quarte
tos de rima variavel, caractenstico na literatura oral mexicana e semelhante ao cordel do
Nordeste ou aos desafios e pelejas do SuI ( desafios, payadas). Discorre com proprie
dade e esbanjamento neo-barroco sobre as genealogias da literatura gauchesca que ele
conceitua como "expressao crioula", envolvendo-nos, seus leitores, naquela fibula de
intertextualidade que so ele sabia criar.

Recupero diferentes contribui~6es de escritores e cnticos sobre a oralidade
da America Latina, como parte do acervo verbal, vocal (literario) a ser estudado. Apos
inumeras transforma~6es de Mbitos, suportes e de pciticas culturais, com 0 advento
de meios eletr6nicos, podem-se operar enlaces para induir atores, vozes e bens que
durante tres seculos de hegemonia do livro se omitiram.

Hoje no jogo 0 corpo entra como eixo de transversalidades (etnia, dasse,
idade, genero), ressaltando leituras sobre como a literatura disp6e a subalternidade em
sociedades assimetricas como as que ficamdo lado debaixo do Equador.

Como relata Gerd Baumann, 0 ritual publico, em sociedades plurais, servem
a minorias tanto como urn discurso simbolico como uma consolida~ao de valores e
sentidos internos em uma arena que permite e encoraja multiplas leituras. (BAUMANN,
1989, 101). Nao e 0 mesmo escrever uma historia como dan~a-Ia. Inscrevendo-se em
diferente racionalidade, a performance se define como conhecimento e a~ao que se
restauram. (SCHECHNER, 1985). No caso do encontro com 0 conquistador espanhol
ocorreu a morte de Atahualpa no seculo XVI e, ate hoje, M textos ininteligiveis que
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transformam aquele ato efemero em algo sagrado, envolto em misterio, atraves da voz
do corpo e da performance como resistencia aletra que traduz 0 ritual da domina~ao

sobre uma cultura agrafa. 0 ininteligivel da oralidade em performances andinas atuais
supre 0 sentido no ato de comunhao.

Quanto aimagem, representa a abordagem mais iconoclasta de uma historia
da literatura porque, hoje, a penetra~ao do melodrama televisivo merece destaque e
estudo academico. Atelenovela que chega aos lares de mais de 80% dos brasileiros e
representa urn dos produtos culturais de maior circula~ao mundial, congrega na indus
tria cultural modelos melodramaticos ( parte da literatura dramatica), utiliza recursos
de pianos e enquadramento e tratamento da imagem, domina e redimensiona espa~os

e retira da escola a centralidade da discussao sobre etica, valores morais, cria novos
generos c nichos, educa c dcseduca c re-significa obras canonicas.

Em tempo de diaspora, 0 caso de Augusto Roa Bastos ( 1913-2005) merece
aten~ao por criar, do texto atela e da tela, 0 texto que pare diferentes bens, nos fins dos
anos 50 do seculo XX, com antecipa~ao de meio seculo 0 que acaba predominando no
inicio do seculo XXI. 0 vinculo que Roa Bastos manteve com a industria cinematogcifica
Argentina, ao dedicar-se ao roteiro em sua etapa de exilio em Buenos Aires, com
preende urn dado distintivo em sua produ~ao. Nos ultimos anos essa tendencia se in
stala como parte da industria cultural de maneira ate mesmo instantanea como e 0 caso
de Rosario Tijeras (2002), romance do colombiano Jorge R. Franco que se torna filme
logo apos a publica~ao.

Adepto do realismo urbano, em contraste com a hegemonia de Garda
Marquez e 0 realismo magico de 1960, Rosario Tijeras invoca a abje~ao com 0 protago
nismo da sicaria em corpo feminino. Em formato americano de filme de a~ao, 0 filme
aborta 0 que a narrativa apresenta de melhor: 0 suspense relativo ao narrador intradi
egetico. No entanto, como objeto elaborado para a tela, Rosario Tijeras ( filme dirigido
por Emilio Maille) transforma uma cena secundaria no universo do romance - a per
egrina~ao com 0 cadaver do morto, irmao da sicciria, pela cidade de Medellin - em urn
detalhamento escandaloso que beira 0 abjeto. Etransforma em imagem a ambigiiidade
narrativa, uma das tendencias da narrativa atuallatino-americana que explora a violen
cia pela nausea e 0 excesso em forma de abje~ao, impotencia e perplexidade.

Na Espanha, a obra Os fantasmas de Gaya (2007) traz 0 nome de urn
roteirista e de urn diretor de cinema, e chegou por aqui, em tradu~ao ao portugues,
antes que 0 filme estreasse, em setembro de 2007. Milos Forman eJean-Claude Carriere
estao ambos reunidos em urn filme, lan~ado no final de 2006, na Espanha. Essa tcitica
da industria de bens culturais revela que 0 romance (traduzido por Paulina Wacht e Ari
Roitman, em edi~ao da Companhia das tetras) precisa chegar antes ao leitor de elite,
com poder aquisitivo para apoderar-se desse bern mercantil: 0 liveo, antecedendo ao
filme que atinge a uma camada mais ampla e de menos poder de compra. Este e out
ros exemplos do campo cultural da literatura servem de base para essa reflexao ainda
em processo que tenta contribuir para possiveis dicilogos entre suportes (corpo, papel
e imagem), imprescindiveis para a critica literana que pretende ler 0 mundo tal qual
vern se modelando em artefatos culturais que provocam continuos impasses por suas
profana~6es.

------------
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