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A maioria das narrativas Siona ededicada aquesto8S relativas aos xamas esuas atividades,

indudindo as batalhas xamanisticas, os xamas ancestrais eas viagens aos outros ca1lpos do

universo. Embora os xanlas sejom especialistas en/ viagens visionarias, para os Siona 0 sonho

eumafom/a comuHl de viajarao ('autro /ado'~ onde 0povo do sonho infom/aao sonhadorsobre

acontecimentospassados efuturos. Con,!, os sonhos , uma atividade comum. As narrativas

dos sonhos sao elaboradas apartirtit-llflltofplls:,I'simbolos reconhecidos, os quais semm a
, ': 'I' .

intetpretafaO de temas comoa. ap,/tll, a sdJ;t adoenfa. Este artigo examina 0papel

dos sonhos na tIIltura Siona, 1Hm_'lStab~~s entre. os sonhos ecerlas nOfoes do
, ' •.•• ,<,~.

xamanismo, explorandoas.for1i1tu«itiItJ(I.S:~tIos sonhoseas narrativasxa1l/anisticas

compartilham um mesmo sis/tf!l4si1il.iJdNio. po,.p, ~rft artigo distllie as narrativaspessoais

de um xama, as quais smi.,liboraiu 4~'i,'iim conjunto compartilhado de simbolos
expressando suaspreocuptlfOes subjetivas esua a.valiafiio de seu status enquanlo xamii.

Palavras-chaves

Xamanismo, sonho, potier, h«tino

Abstrsct

MoslSiona narrativesare dedicated to issues relatedto shan/ans andtheiractivities, including

shamanicbattles, ancestralshamans, andjoumeys to olherdomains ofthe universe. Although

shamans are experts in visionaryflights, dreaming is a common W([Jfor any Siona tojourney

to the ('other side" in which the dreamer is informed ofpasl andfuture events I?J the Drean/

People. Recounting dreams is common, and dream narratives draw upon a botIY ofcommonfy

understood !lmbolsfor the intetpretation ofevents regarding hunting, fishing, health, illness,

andthe like. Thispaperexamines the role ofdreams in Siona culture andhow they are related

10 notions ofshamanism. It also examines how dream narratives callupon the same !lmbolic

!lstemspresent in shamanic narratives aboutjourneys to the other side ofreality. Finalfy, il
examines thepersonal narratives ofa shaman initiate, which draw upon the shared botIY of
!lmbolismto expresshissubjectivepreoccupationswithandevaluationsofhisstatusas shaman.
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Xomanism, dream, power, tucano
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"Id', escutei ao acoed" de urn soohoo En mwto cedo, 0 sol ainda iria democac

para nascer. Eu estava na floresta do Putumayo. "ind', Ricardo Yaiguaje me
chamava. Logo de parou, e percebeu, ainda sonolento, que me chamava atraves

de urn termo Siona que expressa afeis;ao e que e destinado apenas as esposas.

"Dona Juanita, esta na hora de acordar e beberyom".

Acordei e bebi 0 amargo estimulante (Palllinayoco) com Ricardo. Era julho de

1980. Eu havia retornado para visitar os indios Siona da Colombia depois de varios

anos afastada. Nessa viagem, propus a Ricardo, urn vellio iniciado no xamanismo

Siona, que bebessemos yoco todas as manhas. Minha motivaS;ao principal era 0

desejo de experimentar urn periodo prolongado de utilizas;ao do estimulante

usado diariamente pdos Siona. Mas meu pedido a Ricardo tambem envolvia 0

contexto tradicional da narras;ao dos sonhos, as quais revdaram diversos aspectos

das relas;6es entre 0 que foi sonhado durante a noite e os eventos do dia. Durante

urn mes acordamos antes do amanhecer, bebemosyoco ecompartilhamos nossos

sonhos. Ricardo havia terminado urn treinamento xamarnco com os indios Kofan

do rio San Miguel. 0 conteudo e as interpretas;oes dos seus sonhos refletiam aquele

contexto, bern como seus desejos pessoais, suas expectativas e os eventos diarios
. I

que ocorreram enquanto eu estava entre os SlOna .

Esses sonhos contrastavam com os sonhos que Ricardo havia me contado

durante minha primeira visita aos Siona (1970-1974) - periodo em que ele estava

sofrendo de uma doens;a de pele cronica, causada por bruxaria enviada por urn

xama rival. Naquele tempo, ele pereebia que seu poder xamanieo era insuficiente
para torna-io apto'a praticar comyage rituais de cura, rituais de cas;a e rituais para

outros prop6sitos.

Il H A - Flo riantip 0 lis, n.D, oll/libro de 1999, p.35-56



38 Esther [eon Langdon

A fun de demonstrar como as narrativas dos sonhos de Ricardo refletem sua

subjetividade e sua percep~ao de identidade xamanica, examinarei tais narrativas

nesses dois periodos. Antes, porem, discutirei elementos fundamentais do

xamanismo Siona e 0 papel desempenhado pelos sonhos na compreensao e

determina~ao de acontecimentos.

Os sonhos nas sociedades Amazonicas:

Hi alguns anos tern havido uma renova~aodo interesse no estudo etnogrifico

dos sonhos (Tedlock, 1987; Perrin, 1990). A revisao de Price-Williams & Degarrod

(1989) sobre os papeis e os usos dos sonhos entre.grupos amerindios propoe uma

importante conclusio: "In aword, in allihese sodeties, the dream matters, andis .onsitiered

JIIst as iflljNJrl4nf as any other human activity;· indeed Hlore so in some groups." (1989:206).

Especificamente tratando de sociedades amazonicas, e possivel fazer algumas

generaliza~oes sobre as elabora~oes culturais e sociais da experiencia do sonho.

Vista que os sonhos sio im~rtantes,essas culturas socializam plenamente suas

experiencias oniricas; essasculturas criam situac;oes sociais para que seus sonhos

sejam contados, bem como, criam papeis sociais para aqueles que os contam e os

interpretam. Freqiientemente todos os membros de uma familia colaboram para
a interpreta~io dos sonhos (Degarrod, 1990; Watson & Watson-Franke, 1977),

mas existem tambem 'dream helpers' e outros especialistas em sonhos e

interpretac;oes'(Medeirbs, 1'991), estes sio geralmente os xamis. 0 ato de contar

os soooos emelbor abordado como urn evento de comunica~ao (price-Williams

& Degarrod; 1989) o qua! e parte'de tradi~Oes narrativas e, em alguns casos,

perforrruiticas (Tedlock, 1987; Brown, 1987; Grahan, 1994). As narrativas de

sonhos sao marcadas porcertos elementos simb6licos, poeticos e gramaticais

comuns aos mitos (Kracke, 1985; Gregor, 1981a, b). Algumas culturas - Ye'cuna,

Kalapalo e Quechua - disp6em de urn .opus de narrativas que apresenta sonhos

tipicos e suas interpreta~oes (Villalba; 1989; Guss, 1980; Basso, 1987). Entre os

Xavante, alguns sonhos importantes sao elaborados atraves de performances

(Graham, 1995).

as sonhos sao importantes par nio seremtratados como experiencias

ilus6rias, e sim como experiencias que produzem impacto na vida diaria. As teorias

sobre as sonhos variam de cultura para cultura, em fun~ao das diferentes
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Rtpreunla(oeJ do podtr xamanfsl;co nas narralivas dos sonhos Siona 39

concepc;oes acerca da natureza do sonho e da alma e acerca das relac;oes entre

pensamento consciente e inconsciente. Entretanto, na maioria dos casos, os sonhos

sao interpretados como uma viagem na qual 0 sonhador se desloca ate as areas

invisiveis do universo. Para os grupos amazonicos, 0 universo e a cosmologia sao

caracterizados como xamanicos (Langdon, 1996). No universo e na cosmologia

xamanica 0 invisivel produz impacto sobre a vida diana. Assim, os sonhos, como

as viagens xamanicas, podem contribuir para a compreensao de forc;as ocultas e,

dessa forma, podem influenciar acontecimentos. Veremos esse processo no caso

Siona, os quais interpretam a doenc;a e a recuperac;ao da saude como vinculados

aos eventos do mundo dos sonhos. 0 sonho e uma especie de mediac;ao entre 0

conhecido e 0 desconhecido; urn paralelo ao extase da viagem xamanica (Losonczy,

1990). Por fim, 0 sonho esci tambem relacionado as noc;oes de poder xamaruco,

ou, como diz Kracke (1987:65) "Everyone who dreams has a bit ofshaman".

Por causa dessa relac;ao com 0 xamanismo, nao e surpreendente conduir que

os mitos, os sonhos e os rituais compartilham de urn sistema simbollco semelhante.

Os simbolos presentes nos mitos que sugerem a compreensao de rituais e da vida

diaria estao tambern presentes nas interpretac;oes dos sonhos (Kracke 1990;

Watson, 1981; Brown 1987). Muitas culturas dispoem daquilo que Basso (1987:87)

chama de "canonicaldreaming imagery" que expressa cems formulas para interpretac;ao

(Guss, 1980; Bruce, 1979; McDowell, 1989; Brown, 1987). Em todos os casos, os

sonhos sao objeto de interpretac;oes simb6licas altamente elaboradas, as quais

fundem 0 mundo secular ao mundo mitico e sagrado. E esta e uma atividade

caracteristica das sociedades Amazonicas.

o sonho Siona
No caso dos Siona os sonhos sao aliados do poder xamanico, sendo dessa

forma utilizados para os prop6sitos de adivinhac;ao, para a compreensao de forc;as

ocultas e para influenciar eventos, sempre de maneira semelhante aquela empregada

pelo xama em seu uso das experiencias visionarias induzidas pela ingestao dayoge
(Banisttriopsis sp.). Os Siona concebem 0 universo como composto de mUltiplas

camadas. e como dividido em dominios, cada uma habitada por entidades

invisiveis, as quais atuam sobre a realidade (Hamayon, 1982; Langdon, 1996).

Atraves de sua lingua os Siona expressam a relac;ao entre 0 oculto e 0 visivel como
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40 Esthtr fton Longdon

"os dois lados": "este lado" ('i"kJ ko) e a realidade visivel, ordinaria; "0 outro lado"

(yeki"kA'ko) e composto pelas areas invisiveis que podem ser alcan<;adas atraves das

visoes e dos sonhos. As atividades no "outro lado" explicam as atividades "deste

lado", eos dois lados sao concebidos como concomitantes ao inves de separados

(Overing Kaplan, 1982). Atravesda possibilidade de transforma<;ao, os diversos

seres do universo operam em ambos os lados, mas de formas diferentes (Seeger

et al., 1987).Assim, as entidades normalmente invisiveis assumem formas concretas

quando surgem nos sonhos e nas visoes, sejam elas humanas ou animais, e 0 xama

pode se transformar em animal ou assumir formas invisiveis que podem ser

sentidas, masnao vistas. Neste mundo, as coisas nunca sao necessariamente como

aparecem, conseqiientemente existe sempre a preocupa<;ao com sua verdadeira

natureza.,

Como um mediador entre os campos do invisivel e do visivel, 0 mestre xama

ingereyagipara entrar no "outro lado" a fim de ver e influenciar as entidades para

alcan<;ar beneficios ou proteger sua comunidade. Embora as experiencias comyagi

sejam as experiencias mais importantes na aquisi<;ao do poder xamanico, os sonhos

tambemfiguram como parte integrante do aprendizado e da pratica xamanica.

Antes de ingeriryagi pela primeira vez, 0 aprendiz passa por um longo periodo de

isolamento e de. limpeza corporal. Durante a prepara<;ao para sua primeira

experiencia visionaria, 0 aprendiz bebe emeticos e segue uma rigorosa dieta. E
atraves de um sonho que 0 aprendiz sabe que esci pronto para sua primeira

experiencia visionariacomyagi -'nesse sonho urn homem pequeno se aproxima

e diz ao aprendiz que esci na hora de beberyagi. 0 aprendiz conta seu sonho para

o mestre xama, e entao tern inicio os periodos de ingestao deyagi sob a supervisao

de seu mestre, que interpreta aquilo que 0 aprendiz ve. A principio ele sofre com

visoes assustadoras. Se 0 aprendiz for bravo frente a tais experiencias, 0 povo doyagi

('i~o biiin) se aproximara para acompanhar 0 aprendiz em suas jornadas pelos

"outros campos" do universo, onde ele encontrara as entidades que la habitam e

delas recebera conhecimento e poder (Langdon, 1979; 1992). 0 povo doyagi sera

seu aliado e ira instrui-Io em suas viagens. Se tudo der certo, 0 xama iniciado

acumulara poder suficiente para atingir a posi<;ao de mestre xama e podera, entiio,

conduzir outros nos rituais do yagi e trabalhar para proteger sua comunidade.

As experiencias dos sonhos e suas interpreta<;Oes sao anilogas as experiencias

vision:i.rias iriduzidas pela ingestao deyagi. Os sonhos sao utilizados para adquirir
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poder, para descobrir a causa de infortUnios e para influenciar acontecimentos.

Durante 0 sonho a pessoa viaja para 0 I!lgar dos sonhos (%ru), onde habita 0 pova dos

sonhos ('io biiin). 0 "povo dos sonhos" desempenha urn papel semelhante ao

desempenhado pelo 'iko biiin (povo do yage) - eles sao os aliados do sonhador.

Como 0 povo do yagi, eles explicam 0 que esta acontecendo e, ern alguns casos,

assumem uma posiS;ao ativa defendendo 0 sonhador de algum perigo. As

experiencias dos sonhos tern relas;ao direta corn os acontecimentos "deste lado";

aquilo que ocorre no campo dos sonhos tern urn resultado simulcineo nos eventos

"deste lado". Portanto, os sonhos podem anunciar ou resultar ern urna boa cas;ada,

podem indicar 0 cornes;o ou a cura de algurna doens;a.

Os sonhos tambem indicam a aquisiS;ao de poder. Assim ocorreu corn

Ricardo depois que eu the dei urn medicamento para gripe, ern 1971. No dia

seguinte, Ricardo me contou que havia dorrnido, viajado e visto uma grande cidade

corn urn jardim cheio de plantas medicinais. Nesse lugar uma mulher branca, que

vestia roupas brancas corn desenhos de yage, surgiu para guia-Io pelo jardirn,

contando a ele sobre as plantas medicinais. Esse sonho indica a aquisiS;ao de poder

de maneira semelhante as visoes produzidas pela ingestao deyagi. 0 remedio que

dei a Ricardo havia estirnulado a sensas;ao de urn novo conhecimento. Talvez eu

tenha sido associada corn a representas;ao de urn professor corn conhecimento,

entretanto, 0 motivo desse sonho nao e incornurn. Na verdade, esse sonho reflete

as narrativas Siona sobre as viagens produzidas poryagi as quais levarn os xamas

as cidades que existem no mundo celeste. Os jardins, as cidades e as pessoas do

rnundo celeste sao elementos comuns as visoes doyagi, esses elementos representarn

a aquisis;ao de conhecimento (Langdon, no prelo).

Ern outros trabalhos eu discuti a tradis;ao narrativa Siona, na qual a maioria

das narrativas sao destinadas as descris;oes das viagens doyagie dos acontecimentos

causados pelas batalhas entre os xarnas, tais como doens;as e outros infortUnios

(Langdon, 1997; 1993; no prelo). Essas narrativas sao importantes pois constituem

parte do sistema simb6lico que auxilia os Siona a compreender e a interpretar os

acontecimentos da vida diaria ocasionados por fors;as ocultas. Eles expressam

certas relas;oes ic6nicas entre 0 visivel e 0 invisivel, oferecendo pistas para sua

interpretas;ao. De forma semelhante, os Siona dispoern de uma tradis;ao de narrar

sonhos nas primeiras horas do dia, ora explicando aquilo que aprenderarn durante

o sonho, ora solicitando que outros interpretem seus sonhos. Alem de conter
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motivos semelhantes - confonne exposto aClffia - as narrativas dos sonhos

apresentam as mesmas representac;:oes ic6nicas presentes nas narrativas xamanicas

enos rnitos que indicam a correspondencia entre os dominios visiveis e os ocultos.

Portanto, e possivel dizer que os Siona tern uma "teoria" de interpretac;:ao

explicita e compartilhada. Quando questionado sobre a interpretac;:ao de urn

sonho, qualquer Siona pode oferecer uma serie de relac;:oes metaf6ricas entre os

elementos dos sonhos e seus significados. Como outros grupos, eles dispoem de

urn conjunto de motivos gerais, os quais explicam os significados dos simbolos dos

sonhos. Se urn cac;:ador sonha que encontra urna grande mulher, vestida de

vermelho, no campo, e que estamulher the oferece comida, de vai encontrar uma

anta no outro dia. Se no son~oaparecerem muitas jovens com uma fileira de contas

brancas e azuis enroladas em seus pescoc;:os, 0 sonhador ira encontrar urn caititu.

Se 0 povo dos sonhos estiver bebendo ehjeho, ira chover. Sonhar com a enchente

de urn rio ou com urn estrangeiro que oferece comida estragada, significa 0

comec;:o de alguma doenc;:a. 0 sonho com a troca de roupa suja ou molhada por

roupas limpas indica 0 restabeledmento da saude. Passaros e cachorros representam

os membros da familia do sonhador. Agressao, cobras ou fogo na casa significam

o ataque de urn xama ou a chegada de urna doenc;:a. Agressao, cobras ou ataques

fora da casa indicam uma potencial ac;:ao xamamca malevola.

A seguir, apresento uma narrativa que demonstra as representac;:oes simb6licas

compartilhadas entre as viagens poryogi e os sonhos. Antes, porem, e importante

explorar a outra forma de ingresso no dominio do invisivel, a qual, na maioria dos

casos, e extremamente perigosa. Essa outra via de acesso ao mundo invisivel ocorre

quando urn individuo esta perdido na floresta. Aqudes que viveram essa experiencia

contam que se perderam por terem sido enganados pelas aparencias. Suas

narrativas dao conta de urna pessoa que surge de repente, aparentemente urn

parente, e que sinaliza urn outro caminho. Em algum ponto, quando epedido que

o seguidor feche seus olhos ou quando passam por urn pequeno curso de agua, 0

dominio oculto comec;:a a se manifestar e a pessoa e conduzida pelo dominio dos

espiritos malevolos, Os quais 0 convidam para visitar suas casas e oferecem-lhe

comida estragada. Ele estli· perdido. Se comer a comida dos espiritos ruins de

nunca mais retornaci para "este lado". E importante que a pessoa pennanec;:a

consciente ou que se lembre "deste lado", para que nao permanec;:a para sempre

no "outro lado". Este aspecto eexplicitamente mencionado nas narrativas como
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"remembenng this side", 0 qual resulta no seu retorno seguro. Tais referencias como

"remembering (or not) this sidl' sao express6es do conceito Siona sobre a importancia

de estar atento ou consciente durante as viagens para 0 "outro lado". Todas as

experiencias no "outro lado", induzidas poryagi, por espiritos malevolos ou por

sonhos, contem uma amea~a potencial: fazer com que aquele que viaja ao outro

lado nunca mais retorne ou que passe a sofrer com uma doen~a ou infortunio

serios. Os xamas tern mais poder para se manter conscientes nos dois "lados", os

outros podem precisar da ajuda do xama para recuperar a consciencia. 0

esquecimento total "deste lado" pode resultar na ausencia da percep~aoda situas;ao

o que leva acometer erros, tais como comer ou beber comida estragada e,

conseqiientemente, sofrer com alguma doen~a ou mesmo morrer ap6s a viagem.

Como veremos abaixo, nao apenas as narrativas dos sonhos se assemelham a

outras experiencias narradas sobre 0 campo invisivel, mas tambem os sonhos

demonstram que a consciencia e que as a~6es do sonhador sao importantes para

determinar os eventos que se seguirao.

Eu tive um sonho. Dormi efuipara a aldeia dopovo dos sonhos. Naquele
lugar vieram algumaspessoas dopovo dos sonhos semelhantes aos indios Krfan.
Eram honJens jovens, baixinhos que ca17T'gavan, zarabatanas. Tambin,
tra:ijam un, bagre ef" Ullia bandeja de metal. Disseranl enl sua lingua: '7rmao,
coma isso. "

''Nao, nao vou coII,er, naoposso comer'~ eu disse.
''Mas nossopai mandou estepratopara voce comer. Para isto nos viemos.

COli,a. Ele queria mandar isto para voce, para isso vielllos'~ eles disseram.
''Nao, eu nao sei como comer isso'~ eu disse.
"Bem, entao nao coma'~ eles disseralll, e eu respondi, ''Nao comerei".
"5efor assim deixaremos lima coisa napaln,a de sua 111,10. Espere everas'~

Elesfalaram, etao acordado como se eu ntivesse aqui, (!II disse: ''Nao, leve
sua comMa con, voces. Eu nao pedipara comerpeixe. "

"Ok, nos voltare1Jlos. Nossopai nlandou issopara voce enos va1JlOS voltar
para nosso lugar. "

Eln retomaram, evendo isso, eu acordei neste lugar. Ao acordardo 'Iugar
dos sonhos' eu senti uma coisapontuda muito ajiada napalma de 1Jlinha mao.
Pergunteiaminha esposa. "0queeesta coisa aqui?Acenda U1J,a velapara ver".

Ela acendell lima vela, enos vimos que a coisapontuda era um espinho da
cabefa do bagre. ''E um 'dau' (objeto malivolo)'~ eu pensei, "i UII' espinho
'dall"'.
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Acordei lonlo e nle sentindo domle. Moslrei 0 espinho para mell irmiio,
Amnio eele dim qlle era 11m 'dall'enviadopelo xanliiKofan do rio SanMiglieL
Ele qlleria qlle I"inha nova esposa se casasse com sellfilho e Ine envioll 0 'dall'
para 1IIefazer doenle. Meu irmiio queifJ,oll 0 'dau' e niiofiquei doente. Mas 0

Kofanficou, seu rostoficou todopreto como se estivesse queimado eele I"orreu.

Ricardo se salvou do informnio nesse sonho pois recusou a comida oferecida,

urn tema comum nas narrativas xamanicas. Neste caso, a comida representa 0

poder de ataque do xama, designado como dou e materializado como urna parte

pontuda da cabes;a do bagre. Em outras narrativas de ataques xamanicos encontrei

evidencias de ferimentos causados por esse peixe. Esses ferimentos tambem tern

sido representados como agressoes xamanicas. Quando urnxama usa seu poder

para causar dor, os Siona dizem que de remove urn objeto de seu corpo e 0 lan<;a

em dires;ao a sua vitima sob a forma de urn objeto pontudo - urn dardo, uma pedra

com ponta ou outro objeto. Nesse sonho, Ricardo nao foi enganado pdo falso

presente - a comida estragada, cuja inten<;ao era fazer-lhe mal. Ele foi firme em sua

recusa e deixou claro que de estava consciente da situa<;ao. Isso ficou muito claro

na frase "e tiio acordado como se eu estivesse aqlll~ eu disse'nik/". Essa foi sua protes;ao. Seu

irmao xama queirnou 0 objeto pontudo, que retornou a suas origens demoniacas,

urn resultado comum nas batalhas xamanicas e 0 xama que 0 atacou morreu com

o rosto preto, como Ricardo 0 descreveu, ..COI"O se estivesse queifJ/ado"

Os Siona tern tecnicas para lembrar dos sonhos e para invocar sonhos que irao

permitir que des influenciem acontecimentos, especialmente em casos de xamas.

Eles dizem que urna pessoa sonha tres vezes em uma noite. Depois de cada sonho,
/

o sonhador atinge 0 estado de alerta suficiente para se lembrar do que sonhou e

entio, volta a sonhar. Ricardo costumava marcar as horas durante a noite a partir

do nfunero de vezes que de havia sonhado. E comum a ingestio de remedios que

induzem sonhos especificos. 0 tabaco e ingerido para sonhar com as cas;adas do

dia seguinte. Yoco eingerido para conhecer a verdadeira causa de alguma doen<;a.

Os sonhos de Ricardo
Ricardo pertence a uma linhagem de xamas especiais. Ele efilho de Leonides,

urn famoso xama que morreu em 1940. Seu irmao, Arcenio, mencionado acima,

foi 0 Ultimo mestre xama publicamente reconhecido pelos Siona. Depois de sua
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morte em 1960, era esperado que Ricardo assumisse 0 papd de mestre xama.

Dentre aqueles de sua gera~ao, Ricardo era 0 que tinha maior experiencia e

treinamento no xamanismo ortodoxo Siona. Entrentanto, quando os mais velhos

se juntavam para beberyage depois da morte de Arcenio, Ricardo e os outros nao

viram os campos bonitos do "outro lado", viram apenas escuridao. Ricardo foi

incapaz de assumir a posi~ao de tider dos rituais de yage e, assim, a comunidade

permaneceu sem urn mestre xama. Por quase duas decadas, os rituais deyage nao

foram realizados, exceto quando urn xama visitante 0 promovia.

As mudan~as sociais e as experiencias de vida minaram 0 desejo de Ricardo

de seguir os passos de seu pai e irmao. Nascido na virada do seculo, ele

experimentou 0 treinamento xamanico tradicional em urn periodo em que a regiao

do Putumayo, rica em borracha, come~ava a despertar 0 interesse da sociedade

nacional. Ele testemunhou a violencia e a crueldade imposta aos indios pelos

primeiros missionarios epatrones, ele testemunhou a redu~ao de 75% da popula~ao

Siona causada por uma serie de epidemias durante os primeiros trinta anos deste

seculo e, ainda, presenciou a invasao em massa de colonos vindos das terras altas

(Langdon, 1994). Hoje os Siona vivem em urn mundo radicalmente modificado

em compara~ao ao mundo da juventude de Ricardo. Eles estao limitados a uma

pequena reserva cercada por colonos. As formas tradicionais de subsistencia nao

sao mais viaveis em fun~ao de fatores eco16gicos e demograficos. Os' Siona

perderam sua autonomia. Ademais, eles estao ligados aos nao-indios por la~os

sociais e econ6micos. Ricardo nao gostava de se associar com os colonos, eles

representavam perigo, engano e crueldade para ele. Os colonos tambem

representavam uma amea~a ao seu poder xamanico.

Dati, referido na narrativa de Ricardo como urn objeto malevolo, e melhor

compreendido como urn simbolo chave, denso e multivoc:ilico, 0 qual abarca os

varios significados e as varias manifesta~6es do poder xamanico (Langdon, 1992).

Dati e concebido como uma substancia dispersa pelo corpo do xama, a qual

representa seu conhecimento e seu poder. 0 dati e acumulado em seu corpo atraves

da ingestao deyagee atraves do conhecimento que 0 xama acumula em suas viagens

pdo "outro lado". Eo dati que confere ao iniciado no xamanismo 0 poder para

curar doen~as menores. E0 ddtl que confere ao mestre xama 0 poder para conduzir

os rituais de yage e para curar doen~as serias, que desafiam os tratamentos

conveneionais. Como vimos acima, 0 xama pode remover 0 dati de seu corpo e
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'transforma-Io' em um objeto concreto, a qual e enviado como um projetil para

assegurar a defesa au causar a dor.

Nao ha garantias de que um iniciante ira acumular dOli suficiente para alcan~ar

a posi~ao de um mestre xama, e mesmo os mestres padem perder seu dall - de

pode ser 'ferido' pdo ataque de um xama rival, au pdo contato com substancias

ou com pessoas poluidas. Assim os iniciante e as mestres xamas sao considerados

como 'delicados' e. certos tabus deverri ser observados a fun de preservar seu dall.

A maior fonte de polui~ao provem das mulheres menstruadas, gravidas au

mulheres noperiodo pOs-parto. As muIheres nesses estados, assim como a comida

por elas preparadas e, em certos casos, seus maridos, atraem espiritos que ferem

o dall, causando dores nos ossos e perda de conhecimento. 0 poder xamanico nao

e garantido para toda a vida. Uma vez adquirido, deve ser protegido.

Ricardo foi incapaz de se tomar um mestre xama. Talvez porqe ele tenha

testemunhado experiencias traumaticas ao lange de sua vida. Ele atribui essa

incapacidade a dois fatores. 0 primeiro fator se refere aos ataques que ele sofreu

de outros xamas, que visavam a destruir seu dOli. Esses ataques tiveram inicio ainda

em sua adolescencia, quando um acontecimento estranho na floresta lhecausou

uma sena doen~a (Langdon, 1979:73-77); enviado por um xama para ferir 0 dall

de Ricardo, esse acontecimento na floresta retardou seu treinamento xamaruco. Ao

lange de toda sua vida Ricardo sofreu ataques como esse, como no caso da doen~a

de pele que ele estava sofrendo durante minha primeira pesquisa de campo.

o segundo fatal', de acordo com Ricardo, esta relacionado ao problema da

polui~ao que a presen~a dos colonos emana - os colonos nao praticam 0

isolamento das mulheres menstruadas au gravidas - e ao fato de as mulheres Siona

come~arem a abandonar as praticas tradicionais de isolamento. Assim, alem dos

problemas de pele, Ricardo reclamava de dares no corpa e fatiga, ambos causados

por polui~ao.

A sensa~ao de falta de pader e de incapacidade de proteger a si proprio e aos

outros, foi expressada por Ricardo em diversos sonhos que de me contou durante

minha primeira viagem de campo. 0 sonho que de teve na noite da morte de sua

primeira esposa e uma expressao particularmente explicita dessa sensa~ao.
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Cerla veznlinha esposa eslava bebada de chicha edisClifia comigo. Mellpai
chegoll epergllnloll porqlle ell eslm/a disclllindo. "Ell nao estoll. Ela estti'~

respondz: Ela COIJle(OIl a insllltarIllellpai, dizendo aele qlle nao era IInl 'cllraea'
e qlle ele nao sabia como tomaryagi. Ele disse: "Qllando ell IJlorrer voce vai
momr". Depois qlle llJeIlpai II10TTell elaJiCOII doente. A irllla dela levou-apara
sercllrada elll Pinllna Blanca. Elesflram e11111 Macagllt!je bebellyoco eatratoll.
''E ruim'~ ele disse, 'Precisalllosprepararyagi". Ell disse aele qlleell nao sabia
conlo prepararyagi, mas qlle llJeIl amigo sabia. Entao, euJiz lima flglleira,
pegllei aglla e0Olltropreparouyagi. Nos bebenlos e0 'curaca' cOIIUfOIl a Cllra.
Ela nao melhoroll, entao RafaelPiagll'!Je (Olltro Xallla) veio no Olltro dia, bebell
yageea IratOil. Efa nao melhorou. Eln beberam maisuma noite deyagiedepois
pararam. Dal ela entroll enl sell periodo menstrual e ficoll na cabana de
isolamento.

Ell five 11111 sonho. Mellpai veio ellllllll barcogrande epreto edisse: "Vim
para bllscar tellpapagaio". Os xamas ancestrat's estavam COIJI ele, vesfialll as
rollpaspretas dospadres. Ele agitoll ulJla 'pichanga' (11m leqlle defolhas usado
enlprocedimentos de cllra) eos OlltroS 'curacas'responderalll. 0 papagaio estava
em IInta gaiola bonita. Mell pai tambiJlI tinha duas aves pequenas. "Ell VOII
deixar vocepara cllidar das aves (seils doisfilhos), mas levarei tellpapagaio ".
"Se vocefosse 11m bom 'Cllraca' vocepoderia Ii-Ia cllradofacillllente. A porta
dagaiola abrefacibllente, mas ningllenl veiofalar COllligO. Portanto, ell vou leva
Ia."

Ell me levantei e bebi yoco. Satllrdino (11m velho com conhecimentos
xanulnicos) veio epergllntoll 0qlle ell havia sonhado. Ellihe contei eSatllrdino
disse 'j'e voce sOllbesse CIIrareia estaria bem. Ell tambinl vi tell pai. Ele e os
OlltroS foram para 'best' wan'. ,t

Naqllela noite",inha 1I1111hermomllporqlle os 'Cllracas' levaralll sua alma.

47

Durante meus anos de trabalho de campo muitos casos de doen~a foram

atribuidos aos wafi dos xamas mortos, os quais estavam irritados com as vitimas.

No caso da esposa de Ricardo, ela havia insultado 0 poder de Leonides. Outras

razoes citadas para ataques semelhantes incluiam: residir muito proximo it antiga

casa de urn xama ja falecido; fazer muito barulho; passar petto dos campos

abandonados onde os xamas falecidos tinham seus cipos de yogi. A sensa~ao de
incapacidade manifesta por Ricardo esci claramente expressada no sonho e na

narrativa dos eventos que cercam a morte de sua esposa.
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Este sentimento genenco de falta de poder foi expressado tambem por

outros velhos Siona com referencia aos sonhos sobre seus familiares mortos. Com

efeito, Estanislao, 0 irmao mais novo de Ricardo, que tambem tinha alguma

experiencia xamanica, me contou sobre os sonhos que teve quando sua esposa

estava muito doente. Ele estava tentando cura-Ia com uns poucos cantos que sabia,

esperava que algum desses cantos produzisse, a cura. Entao ele come~ou a ter

sonhos ruins. Em urn sonho ele viu um homem armado se dirigindo a ele. 0 povo

dos sonhos avisou que ele deveria fugir, eles 0 protegeriam. Em um outro sonho

Estanislao viu uma anaconda que veio do rio e entrou em sua casa, espirrando igua

para todos os lados. A anaconda iria engoli-Io. Alguem lhe deu urna machete para

lutar, mas 0 povo dos sonhos lhe disse para nao manchar de sangue sua machete, pois

eles iriam defende-Io. Eles perseguiram a anaconda e disseram que a cobra era na

verdade urn xama, pois havia demonstrado medo. "Com nte sonho", disse Estanislao,

"eu desisti de tentar curar lIIinha esposa e comecei a contprar injefOl'S para ela".

Quando eu regressei ao Putumayo, em 1980, Ricardo estava muito diferente.

Ele havia retornado de urn periodo prolongado de treinamento xamaruco com

Elias (um indio Kofan cunhado de Ricardo), e pretendia voltar ao rio San Miguel

para mais um treinamento com Casemiro, outro mestre xama. Eu nunca havia visto

Ricardo tao confiante a respeito da aquisi~aode dau. Sua experiencia com os Kofan

era urn assunto comum em suas conversas e permeava seus sonhos naqueles dias.

Em oposi~aoaos sonhos que havia me contado nos anos setenta, a maioria de seus

sonhos neste periodo era interpretada como uma indica~ao de renova~ao de seu

conhecimento e poder. Os sonhos eramgeralmente estimulados poracontecimentos

do dia anterior, mas seus motivos eram semelhantes as vis6es deyagi e refletiam

o treinamento xamanico que ele havia experimentado recentemente. Em diversos

sonhos Ricardo encontrava homens brancos, japoneses, Arcenio e/ou seu cunhado

Elias, todos que tinham artigos brilhantes e que haviam the presenteado com itens

que representavam 0 crescimento do dau no seu interior.

Em 5 de julho, nos estavamos sentados de noite com alguns jovens Siona que

come~arama falar do Capitan Sanders - 0 piloto do Summer Institute ofLinguistics

- que levara Ricardo e os outros para 0 centro de treinamento do SIL. Falamos

da experiencia de voar e de como era possivel ver "ate 0 fim do mundo", onde

existe um grande mar. Na manha seguinte Ricardo me contou que ele havia

sonhado com 0 Capitan Sanders. Ele estava vestido em azul celeste, portava um
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chapeu azul com uma estrela. Entao, seu cunhado xama veio em um grande barco.

Disse a Ricardo que havia trazido presentes. Ofereceu a Ricardo aguardente em um

copo pintado com belos desenhos. Elias disse que ele tinha vindo· ver .I;omo

Ricardo estava morando. Ele pegou no barco os presehtts:· toupas, machetes,

espelhos e contas. Elias convidou Ricardo para viajar dizendo que iria llle mostrar

--as cidades, as pessoas e os lugares no mar. Ricardo disse queele ac~rdouquando

estava entrando no barco.

Naquela noite falamos sobre os japoneses. Ricardo tinha muita ·curiosidade

sobre estrangeiros e freqiientemente me perguntava sobre esse. tema. Na manhi

seguinte ele me contou este sonho.

Ell sonhei e viajei. Chegllei ffllllfllagrande cidade. Hama "llIit~gente la,
pessoasjaponesas,jd que na noitepassadafala1llos delas. Bias tinh~1II colares
de cristal e 111110 1I1esa de vidro Pllro. Me oJerecera1ll U1II docepara cO"ler. Me
dell ve7,onha de aceitar llIas eles insistiraOl, entaoflli aii a>nlesa e cOllli. Dal
Ole dera"l algo para beber em 11111 capo "Juito bn,/hante."'Depois disserdin que
pessoas COlll0 eu estava1ll se aproxilllando. UlIJ grande. nuniero de Indios wio
vestido e", 'clIs",as' (tunicas). A I"ulher tinha III" grande colar compenas de
tllcanos. Disseram que eram do 'povo dos OIorcegos' (umcla extintopartnte dos
Siona), e nle convidaram para entrar em slla casa. Ell ",e desCIIlpei com os
japonese e segui COllI elu. No caminho eU acordei.

Alguns dias depois ele teve outro sonho de aquisis;ao de poder.

Ell sonhei. Estava em lllinha casa eOIell iT'fllaofalecido, Arcenio, chegoN.
Ele wio eOle cUIIJjJnOlentoll, "VoceesM bem iT'fllaopeqlleno?"Ell disse "Mais

oUlllenos'~ Arcenio retiroll um 'dall'de mstaleCOOlerON aOle tratar. Ele olhava
no msta/. Dal alglllllas pessoas meram vestidas COllI 'CIIsOlas' decorados com
dumhos "Illito bonitos. Eles 1I1e deralll 1101 colar dourado e bnlhante e Ole .
dissera1ll para sellJjJre lavar as IIlaOS antes de tocd-Io. Eles talllbelll Ole deram
Ullla caixa dOllrada e IIIe dissera1ll qlle ell talllbim devena Javar1llinhas 1IIaos
antes de tocara caixa. Eles dissera1ll ainda qlle ell nllnca devena vestir rollPas

slljas e sempre trocar minhas roupas quando as slljasse.
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Ao meu lado estava a nora de Ricardo quando de me contou esse sonho 

ao amanhecer do dia 14 de julho. Interpretando 0 sentido comum atribuido a

"roupas sujas" nos sonhos, da comentou que 0 sonho deveria significar doen~a.

''Nao'', disse Ricardo, "este sonho e sobre 0 dOli que eu yOU receber quando voltar

a beberyogi com 0 xama Casemiro". Ele estava recebendo instru~oes sobre como

tratar do sagrado e assim tratar de si mesmo. Ricardo entao foi para 0 seu quarto

e voltou com uma noz de palmeira (de aproximadamente 12 centimetros de

comprimento chamada noz de beijo-j1ory. Essa noz se assemelhava ao bico do beija

flor, com um bulbo na extremidade. 0 bulbo tinha tres reentrancias, Ricardo disse

que isso indicava que a noz tinha dall. Elias, seu cunhado, recebeu essa noz do povo

doyagi e a deu a Ricardo como indica~ao de que seu dou estava crescendo.

Dois outros sonhos comunicam a nova sensa~ao de poder experimentada

por Ricardo. Eles contrastam com os sonhos que ele teve quando sua mulher

morreu. Naquda ocasiao de foi for~ado a reconhecer que nao tinha poder

suficiente para curar. Esses dois sonhos ocorreram ao final de minha permanencia

entre os Siona no ana de 1980 e foram estimulados por um evento que ocorreu

em frente da casa de Ricardo. Pacho, um velho, alguns anos mais jovem que

Ricardo, estava retornando de uma festa quando caiu inconsciente em frente acasa

de Ricardo. Ricardo imediatamente chamou sua mulher para que ela coletasse

algumas ervas. Ele come~ou a soprar fumac;:a de tabaco e a cantar sobre 0 homem

caido ate que ele recuperou a consciencia, sendo levado para casa. Naquela noite

Ricardo teve os dois sonhos rdacionados ao incidente.

No primeiro sonho, 0 caminho que leva rio a cima, partindo da casa de

Ricardo, estava muito limpo. 0 povo dos sonhos disse a ele que um padre estava a

caminho e que Ricardo nao deveria deixa-Io passaro Eles disseram para bloquear

o caminho. Entio 0 padre, vestido de preto, veio em sua dire~ao carregando uma

corda preta. Eles se cumprimentaram e Ricardo perguntou para onde ele estaria

indo. Ele disse que estava seguindo um papa-figo (passaro muchiJerr/) que havia

rumado rio abaixo, na direc;:ao da casa de um velho que havia desmaiado. "Noo"

replicou Ricardo, "Noo hti ninguim por oqu~ e vod deve retorno"'. 0 padre falou que

o muchiJero estava fazendo muito barulho perto de sua casa rio acima e que 0 xama

falecido 0 havia enviado para capturar 0 passaro. 0 pova dos sonhos disse a Ricardo

para evitar a passagem do padre. Ricardo repetiu que nao havia passaro algurn rio

abaixo e que de deveria retornar. 0 padre fez parecer que iria retornar, virando as
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costas para Ricardo, mas de repente voltou-se para Ricardo e lanc;:ou sua corda

tentando amami-Io. Ricardo pegou a corda ainda no ar e a lanc;ou de volta

amarrando 0 padre, que retornou, amarrado, para 0 lugar de onde viera.

Eu comentei que esse sonho deveria estar relacionado com os eventos do dia

anterior. Ricardo concordou. 0 padre estava procurando urn velho e havia sido

enviado por Arcenio (0 xama falecido), que estava zangado por causa da festa

barulhenta que faziam perto de sua antiga casa. De fato a festa havia sido

barulhenta. Ate mesmo na casa de Ricardo, distante urn quil6metro ou mais, era

possivel escutar a gritaria. Ricardo disse que nessas festas 0 velho Pacho bebe

demais e que grita muito sem saber 0 que esta dizendo.

No outro sonho Ricardo estava em meio a muitos homens brancos. Urn

homem ficou zangado com Ricardo e tentou esmurra-lo. "0 brapo do homenl eragordo

eforte, 0 meu era magrinho!...HIM aofinal eu acertei (J cabefa dele eele caiu". Depois, 0 homem

branco se desculpou com Ricardo.

Em ambos os sonhos Ricardo esteve apto a defender a si proprio e aos outroS

com sucesso. 0 primeiro sonho e analogo ao sonho que ele teve quando sua esposa

morreu. Urn xama zangado, agora morto, tenta raptar uma pessoa que 0 havia

irritado. Entretanto, a habilidade de Ricardo para assumir a responsabilidade

xamanica e proteger sua gente emuito diferente nos dois casos. No caso da morte

de sua esposa, ele nao foi capaz de realizar as cerirn6nias de cura com yage; seu

sonho sinaliza esta falta de poder. Em 1980, depois de realizar uma cerirn6nia de

cura e depois de ressuscitar Pacho, ele e0 defensor no sonho, utilizando seu dau ele

contra ataca 0 dau do agressor. Ele lanc;a a corda preta, dau, para onde ela havia

saido, ferindo 0 padre vestido de preto, que representa 0 xama morto.

Considera~oes finais:

Os sonhos de Ricardo refletem a tradic;ao narrativa dos sonhos e das visoes

que sao freqiientemente contadas pelos Siona e que, ao mesmo tempo, incorporam

muitos aspectos da nova realidade da regiao do Putumayo. Essas narrativas sao

muito semelhantes em sua estrutura, conteudo sirnbolicos e motivos. Nao existe

urn corpus fixo de narrativas identicas, mas uma tradic;ao de motivos compartilhados

e de representac;6es simbolicas que auxiliam 0 narrador na organizac;ao de suas

experiencias oniricas ou visionarias. Embora as narrativas sejam organizadas a fim
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de se ajustarem a uma forma cultural de expressao e de interpreta~ao, os

sentimentos individuais e os processos politicos e sociais sao refletidos nas

experiencias e nas interpreta~oes (Langdon, 1993).

Eu nao retornei ao Putumayo por cinco anos. Ricardo estava vivendo com

sua mha, distante dois dias de viagem, rio abaixo, de sua antiga casa. Embora de

tenha retornado para 0 treinamento com 0 Kofan, ele ainda nao tinha adquirido

o status de mestre xama. Ele continuou a realizar rituais de cura menores,

especialmente para seus vizinhos. Dois meSes depois daquda visita, eu recebi uma

carta de sua nora, dizendo que Ricardo ficou doente de repente e que morreu tres

dias depois. As palavras de sua nora "Quem sabertio que causoll slla morle ainda tao

gordo?" sugerem que eles atribuem a morte de Ricardo a um ataque xamaruco. A

morte de Ricardo aponta para 0 fmalde certa ortodoxia nas tradi~oes e nos tabus

xamanicos. Entretanto, um homem,-uns vinte anos mais jovem que Ricardo e mais

tranqiiilo em rela~aoaos colonos da vizinhan~a,come~oua realizar rituais comyagi

• ainda no inicio dos anos oitenta, mesmo sem ter seguido suficientemente 0

aprendizado xamaruco para ser considerado um mestre xama segundo as normas

tradicionais. Muitos Siona questionam suas habilidades xamanicas, mas ele realiza

rituais com yagi regularmentee e amplamente reconhecido como um xamana

regiao.
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Notas

1) Meus sOflhos e as interpreta~6es deles feitas porRicardo refletiam suas preocupa~6es
corn 0 fato de estar viajando sozinha e a rninha tristeza por estar longe de rninha familia.
Repetidarnente sonhava que rninha bagagem e outras coisas haviam sido roubadas. Ricardo
interpretava meus sonhos como uma indica~aodas arnea~as que eu enfrentava, pois segundo
ele, os Siona acreditam que urn mulher se torna viuva ao viajar sozinha. Depois de urn

sonho, que indicava morte, Ricardo me tranqiiilizou dizendo "talvez isso nao va acontecer."
As preocupa~6es de Ricardo com rninha saude se manifestararn em diversas ocasi6es; de
sempre me dizia para nao pensar muito nos meus fJ1hos para que eu nao ficasse doente.
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2) Bef; wat;eum passaro o,u animal que se aproxima e canta quando alguem vai morrer.
Meu infonnante disse que ele nunca havia visto um, mas que de e como uma pessoa com
o corpo de fogo que 'se,mantem sobre 0 dON. Benwot;cosrumava cantar muito quando muitos
xamas eram .'vivos, mas nao tem mais sido om.;do h:i muito tempo.

3) Mai~ uma'vez 0 humano esta representado como um passaro. E muito comum nos
sonhos e nasvisoes de Ricardo a associa~ao entre a agressividade de algum xama afigura
de uma pessoa brancaou de ulna pessoa vestida como um padre com roupas pretas.
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