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A porta da verdade estava aberta,
mas so deixava passar
meia pessoa de cada vez.

Assim nao era possivel atingir toda a verdade
porque a meia pessoa que entrava
so trazia o perfil de meia verdade.
E sua segunda metade
voltava igualmente corn meio
E os meio perfis nao coincidiam.

(•••)
Chegou-se a discutir qual a metade mais bela.
Nenhuma das duas era totalmente bela.
E carecia optar. Cada um optou conforrne
seu capricho, sua ilusao, sua miopia.

Carlos Drummond de Andrade

Poesia e quando as palavras cantarn

AnOnimo infantil registrado por R. Schafer

I. Palavras iniciais
Ultimamente, uma parcela consideravel dos estudos realizados

sobre as mulheres tern se empenhado em concretizar a necessaria e
fascinante tarefa de tornar visivel (e audivel) o papel por elas
desempenhado na histOria ocidental das artes l , atraves da revelacdo
de suas obras e seus nomes esquecidos, i.e., ainda ocultos em
documentos varios arquivados em bibliotecas, museus, academias
de letras e artes, etc. Alem do trabalho de resgate - que possibilita
a inclusao de paginas outras que faltam aos livros de hist6ria da
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literatura, da m6sica, do cinema, das artes plasticas, cénicas, etc. -
estes estudos, de acordo corn Wolff (1982), tambem contribuem no
sentido de mostrar que a organizacdo social da producao artistica
tem, ao longo dos seculos, excluido sistematicamente a participacdo
das mulheres.

Tanto no campo das artes plasticas, como no da literatura,
m6sica, teatro, etc., varias foram as restricOes sociais que travaram
significativamente a trajet6ria das mulheres no exercicio de sua
capacidade criativa como artistas. 0 exame destes varios obstaculos,
bem como das muitas obras que, apesar deles, foram produzidas
pelas mulheres - e que, pouco a pouco, vém sendo trazidas a luz -
tern permitido refutar as varias tentativas, feitas implicita ou
explicitamente, corn referéncia as supostamente "naturais" caréncias
criativas das mulheres, para explicar sua ausencia da producdo
artistica em geral.

Estas tentativas que ingenua e surpreendentemente ainda hoje
se fazem2 , surgem certamente como ecos do discurso ocidental sobre
a "natureza feminina" que, formulado no seculo XVIII pela entdo
ascendente burguesia, colocou o feminino alem e aquern da cultura,
inspirando a tradicao estetica moderna e patriarcal a definir o dom
da criacao artistica como essencialmente masculino3.

0 feminino, portanto, nem sempre esteve fora da cultura e da
criacdo estetica. A partir do seculo XVIII, apOs ganharem acesso ao
ensino e a escola, aprendendo principalmente a ler e a escrever, as
mulheres (re)comecaram a produzir obras artisticas, especialmente
sob a forma de livros, publicados desde entdo. Tambem nessa epoca,
em decorréncia da grande demanda de prazer estetico desencadeada
pelo desenvolvimento da economia mercantil, as mulheres
comecaram a receber educacdo musical, em fungdo do papel de
dama de salao que entao lhes foi designado e, como tal, entreter
convidados de seus pais, ou de seu marido, cantando e/ou executando
ao piano simples e delicadas peps musicais escritas por compositores
especialmente para esta finalidade4.

Deste modo, um n6mero consideravel de mulheres podia atuar
coal certa desenvoltura pelo menos na esfera reprodutiva da mtisica
desde que ndo fossem ultrapassadas as fronteiras de sua
domesticidade. Na verdade, porem, desde o seculo anterior algumas
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delas ja haviam transgredido esta norma, ingressando no mundo
publico da mitsica, como cantoras de opera s . Entretanto, na esfera
produtiva da mtlsica, a da composted°, a atuaedo das mulheres so
foi possivel bem mais tarde, em fins do seculo XIX, apOs
conquistarem o acesso a urn treinamento mais profundo e completo,
ate entdo reservado aos rapazes matriculados nas academias criadas
no inlet° daquele seculo especificamente para formar milsicos de
orquestras. Ate entdo, a permissdo que era dada as meninas para
freqiientar as aulas de canto e piano nestas academias parecia ser o
bastante para quem, ate inicios do nosso seculo, estava proibida de
fazer parte do quadro profissional de uma orquestra6.

Outros periodos da histOria ocidental, nos quais o feminino
foi parte integrante, e as vezes preponderante, do universo cultural
e estetico de sociedades humanas, podem ser igualmente localizados,
talvez corn uma maior dificuldade mas corn igual (ou tambem major)
fascinagdo, atraves do estudo de narrativas miticas que, tao ou mais
verdadeiras e confiaveis que as narrativas da HistOria, permitem o
conhecimento de determinadas circunstancias histOrico-sociais de
uma cultura humana ern toda sua concretude e totalidade.

Valendo-me aqui de uma destas narrativas, produzida entre
os seculos VIII-VII a.C. por urn dos mais antigos poetas gregos
cujas obras foram preservadas ate nossos dias, conhecida como
Teogonia, me aventurei na tentativa de detectar al, ainda que muito
tenuamente, a presenca do feminino enquanto poder poetico/fundador
da palavra concretizado pelo mito das Musas, evidenciando uma
tradiedo de capacidade e criatividade intelectuais femininas que
remonta as origens do pensamento humano, nao so atraves deste,
mas tambem de outros incontaveis mitos antigos, que atribuem as
mulheres ou a deusas a inverted° da linguagem e por vezes tambem
as formas de escreve-la7.

Neste poema, no qual, pela primeira vez, se faz a ordenaedo
genealOgica dos deuses cultuados pela antiga sociedade grega, o
poeta recebe de divindades femininas, das Musas, o segredo das
origens do mundo, e ern nome delas revela, cantando, "o que 6, o
que sera e o que ja foi" 8 . Diante desta entrega, explicitada literalmente
nos versos em que essas divindades dao a Hesiodo "urn cetro, urn
galho de oliveira, fecundo, colhido por elas, admiravel" (vv .30-
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31), surge a possibilidade de ler nas muitas fendas abertas pelo
pr6prio mito, os conflitos vividos por uma sociedade semipatriarcal,
para usar aqui o termo empregado por Frangoise d'Eaubonne (1977)
ao referir-se a sociedades em fase de transicdo entre o poder
matriarcal e o patriarcal. Transigdo esta que tambem se explicita
nos elementos de oralidade que marcam toda a escritura hesi6dica e
insinuam a possibilidade de se atribuir a perda sofrida pelas mulheres
corn relacdo ao poder poetico em parte as transformacOes provocadas
pela adocao e difusdo do alfabeto naquela sociedade, talvez como
uma antecipacdo daquilo que vem se confirmando atraves de estudos
como os de Ria Lemaire (1990) que, partindo de intimeros indicios,
alusOes e reminiscencias encontrados dentro da literatura escrita,
apontam textualmente para as "estrategias basicas do esforco que
fizeram os homens para se apossarem do mundo cultural das
mulheres" 9 quando da passagem da tradicao oral a escrita que se
produziu durante a Idade Media europeia.

Considerando aqui a impossibilidade de se focalizar tal questdo
apartada das reflexOes que ha muito se fazem em tomb da natureza
do mito em geral e do pensamento de Hesiodo contido na Teogonia
em particular, é que retomei a maior parte das questOes discutidas
durante o curso Literatura e Milo 10 , graves das quais procurei
guiar-me nesta minha leitura que, bastante preliminar e provisOria,
é apenas uma das infinitas versOes que podem ou poderiam ter sido
feitas e, como toda interpretacdo, esta inevitavelmente impregnada
da cosmovisao obtida a partir do lugar que, neste momento, ocupo
no mundo. Aqui, pois, o mito, mais uma vez, espelho caleidoscOpico
e generoso, devolve a quern o mira a imagem que se quer dele
refletida.

II. Da (in)definicao do mito
Apesar de maltiplas, as definigOes do mito, em sua maioria,

de acordo corn Alan Dundes, em sua introducao a compilagao
interdisciplinar de teorias sobre o mito, tern pelo menos uma ideia
em comum: o mito é uma narrativa sagrada l 1 Mas minha intencao
aqui nao é retomar ou incrementar a discussdo em torno do conceito
de mito, que essa tarefa vem sendo cumprida a contento por mitologos
profissionais que atuam no extenso campo das Ciencias Humanas,
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seja na Antropologia, Psicanalise, HistOria, Literatura, Mnsica,
Filosofia, etc. Busco apenas refletir sobre a grande dificuldade,
fartamente apontada por esses estudiosos, em se formular uma
resposta fechada e unica, que consiga determinar corn precisdo o
que e o mito em toda sua multiplicidade ambigua, difusa e complexa
de significados.

Atraves de urn "pequeno manual de iniciagdo sem dor",
Everardo Rocha (1991) realiza corn seu leitor uma viagem a urn so
tempo breve e rica ao mundo dos mitos e, partindo de uma definigao
dicionarizada aparentemente simples e clara, mostra que "o mito
esta na existencia. Resiste a tudo" 12 e, entretanto, "nao possui sOlidos
alicerces de definicoes. Nat) possui verdade eterna e e como uma
construgdo que nao repousa no solo. 0 mito flutua. Seu registro e o
do imaginario. Seu poder e a sensacdo, a emocdo, a dadiva. Sua
possibilidade intelectual e o prazer da interpretagdo. E interpretagdo

jogo e nao certeza" 13.

Pode-se pensar que ai, na questdo da interpretacdo, esteja
concentrada a riqueza eterna do mito, pois tal qual a obra de arte,
ele traz consign uma mensagem que, cifrada e paradoxalmente aberta,
paira fora do seu conterldo explicito e deve ser lida atraves das
fendas abertas pelo prOprio mito e das carencias e expectativas
histOrico-sociais de cada leitor. Nas palavras de Mircea Eliade (1972),
temos o mito, pois, como "uma realidade cultural extremamente
complexa, que pode ser interpretada atraves de perspectivas mdltiplas
e complementares" 14 , ou seja, urn sistema de linguagem, uma
narrativa especifica, cuja forma simbOlica de interpretacdo da
natureza, tanto permite quanto exige uma leitura do implicit°, o
que vale dizer que o mito atrai a interpretacdo, nao apenas uma
(mica, mas diversas e infinitas interpretacOes e, como um camaledo,
muda de cor conforme as cores cambiantes do chao que pisa.

A propOsito, penso entdo na possibilidade de encarar o mito
como urn poema, urn texto literario, ao qual e inerente a
potencialidade de transformar-se em urn outro texto ao ser traduzido
para uma outra lingua, sem contudo deixar de ser ele mesmo 15 , into
6, uma narrativa que, fluida, traz em si a riqueza de se fazer e
refazer, pois que surge a partir da visa) de uma determinada realidade
e pode, por isso, ser re-vista. Tomando aqui a ideia de traducdo
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literaria como re-criacdo 16 , é possivel considerar que urn mito
interpretado é um mito re-criado, é dizer, criado novamente, é um
novo mito que, apesar de ser outro, ainda é o mesmo. Assim, o
mito re-inventado se apresenta como uma imagem multi-especular
do mito original, que reflete aquilo que cada interprete, em seu
tempo e espaco particulares, deseja ou precisa ver.

Os mitos de Antigona e de Edipo, popularizados
principalmente atraves das tragedias do grande dramaturgo grego
SOfocles, sdo exemplos concretos desta versatilidade camaleOnica
do mito ha pelo menos 2.400 anos. Antigona, filha mais velha de
Edipo, "vem envolvendo geracOes corn sua forca encantatOria,
provocando identificacOes, servindo de metafora a oposicOes
irreconciliaveis. Cada geracdo visita Antigona corn a angiistia do
seu conflito e encontra nela urn espelho que preenche corn as imagens
e os fantasmas do seu tempo" 17 . Depois de evocar o conflito entre
o pUblico e o privado, a juventude e a maturidade, vivos e mortos,
Antigona, revisitada neste final de seculo, atualiza "o confronto
homem/mulher, a colisao irremediavel dos universos contiguos e
contraditOrios do feminino e do masculino" 18 . Tambem Edipo,
retomado incessantemente por escritores, cientistas, poetas, pintores,
escultores, historiadores, etc, "faz lembrar uma multiplicidade de
espelhos onde se refletem universos existenciais radicalmente
prOximos" 19 . Ern cada espelho, uma face distinta. Interpretado por
Freud, Edipo concretiza a questdo da ambivalencia de sentimentos
inconscientes, presente no triangulo familiar e aparece como o "mito
do amor e do Odio". Para Levi-Strauss, Edipo traduz a inquietacdo
do ser humano frente ao seu prOprio surgimento como tal, sendo
encarado como o "mito da origem". Ja para Foucault, Edipo
percebido como urn modelo que equaciona as relacOes entre saber,
verdade e poder estabelecidas especificamente no contexto histOrico
de uma determinada sociedade - a verdade regida pela lei das metades
- reinventando-o, pois, como o "mito da verdade".

E interessante observar que tanto Levi-Strauss quanto
Foucault, cada qual fazendo sua prOpria leitura do mito de Edipo,
lidam diretamente corn duas das questOes que, fundamentais para se
pensar o mito, vém gerando inUmeras polémicas dentro do amplo
quadro de tentativas teOricas para delimita-lo: a questdo da origem



95	 Valeria Andrade Souto-Maior

e a da verdade. A primeira, que basicamente diz respeito a localizagdo
do mito no tempo, pode se bipartir para, de um lado indagar a
origem do mito e de outro indicar o carater fundador do mito.
Provavelmente devido a sua extrema complexidade, a questao das
origens - de "tudo" em geral e do mito em particular - tern sido
banida do quadro de debates "serios" aos quais se dedicam os
estudiosos. E isto, pelo menos no caso do mito, corn certeza,
injustificadamente, tendo em vista a possibilidade de se verificar
uma simultaneidade entre o surgimento do ser humano como tal e o
do mito, ja que este e linguagem, elemento de ruptura e posterior
mediacao entre a natureza e o ser humano, a palavra (mythos) como
elemento definidor do ser humano, assim surgida da ad-miracao
(thaumazein) que o faz estranhar e ser estranho a natureza. Assim,
apesar de estar aqui resumindo radicalmente a questao, me parece
que esta afirmagao do mito como marca do ser humano, talvez seja
a chave para substituir uma interrogagdo por uma exclamagdo que
permita, ao mesmo tempo, afirmar a origem do mito, localizando-
a na passagem do homem-natureza para o homem-cultura, ou mais
precisamente, quando, pela ad-miragdo, o homem-animal se separou
da natureza e passou a ser humano. De outro lado, como o mito
sempre se refere as origens, aparece ai a mesma questao, apontando
agora para o mito como fenOmeno revelador da emergacia c6smica,
ele prOprio fundamento e/da totalidade.

Ja corn relagdo a questao da verdade, as controversias e
confusOes se ampliam consideravelmente, seja porque o pr6prio
conceito de verdade, da mesma forma que o de mito, em suas
mtzltiplas existencias pode adquirir formal diferenciadas em contextos
histOrico-sociais diferenciados, como demonstra Foucault, seja
devido a identificacao pelo senso comum da palavra "mito" coin
algo irreal, falsificado, forjado, enfim uma mentira cuidadosamente
construida de modo a parecer a verdade. Como se, alias, a verdade
ndo fosse ela mesma uma construcao artificial que, em determinados
momentos e para determinadas pessoas, se apresenta como a versa°
mais aceitavel e mais adequada de urn acontecimento.

Sendo o mito urn sistema de mediacao entre o ser humano e
o mundo ao seu redor que se altera de acordo corn as diferentes
circunstancias histOrico-sociais deste mundo, a afirmagdo de que o
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mito e, a urn so tempo, verdadeiro e falso, como alias todo sistema
de linguagem, deve soar como bastante coerente e legitima. Por
outro lado, tanto quanto a poesia - e o mito deve ser percebido
como verdade poetica, uma metafora literaria criada sobre a
experiéncia do sagrado - o mito pode ser tao ou mais verdadeiro
que a HistOria, ja que mostra a realidade humana em toda a sua
concretude e, como urn oraculo do tempo, responde as diferentes
perguntas que the sao feitas nas diferentes epocas.

III. Do pensamento hesiOclico na Teogonia
Poeta grego que viveu e escreveu provavelmente na passagem

dos seculos VIII-VII a.C., Hesiodo - como ele mesmo revela em
seu poema Os trabalhos e os Dias - nasceu em Ascra, na BeOcia,
junto ao monte Helicon, para onde seu pai emigrou, vindo da Asia
Menor em busca de melhor sorte. Pastorando ovelhas ao pe do
monte con-sagrado as Musas, foi ele testemunha e participante da
tumultuada fase de transicao atravessada por varias cidades gregas
entre os seculos VIII-VI a.C., quando entre outras mudangas, deu-
se a da monarquia para uma aristocracia rural, e em seguida para a
tirania. Foi tambem ai que Hesiodo, tendo recebido a visita das
Musas, tornou-se porta-voz dos camponeses, seus iguais, classe
marginalizada e subjugada pela iniqiiidade dos poderosos, vivendo
em verdadeira escravidao. Desde a sua primeira produgdo poetica,
a Teogonia, o poeta-pastor criou entao possibilidades para que uma
outra voz se tornasse audivel: a voz dos "rudes pastores, vilOes
abjetos, so ventres" (v.26), a quem as Musas se dirigiram, falando-
lhes e, desta forma, elevando-os a categoria de seres que, entdo
dotados de linguagem, passaram a fazer parte da sociedade humana.

Alem de ter sido o primeiro a "cosmolizar" a desordem da
antiga mitologia helenica em ordenada genealogia de deuses2O,
Hesiodo, em sua Teogonia, promove o renascimento do mito como
poesia, já que ai as Musas podem dizer verdades e falsidades,
fundamentando pois, na possibilidade de dizer aquilo que ndo e, o
fingimento verdadeiro, a verdade do poeta-fingidor, verdade poetica
a ser revelada, ainda que nao completamente, no ato poetico daquelas
divindades. Nesta reelaboragao artistica do mito, moldada pelas
intengOes estetico-sociais do poeta, pode-se constatar sua integragdo
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desde sempre aos textos literarios, bem como uma teoria literaria al
implicita, uma vez que, em suas origens, mito e literatura sac, urn
mesmo e Unico fenOmeno. Nao existiria aquele fora desta, a qual
por sua vez, seria mitica por sua pr6pria natureza.

Por outro lado, nesta ordenacdo primeira das tradicOes
religiosas do seu tempo, Hesiodo assume uma postura diametralmente
oposta a de Homero, em protesto contra seus mitos civilizados e
isentos de contradicOes e violencias e, nao apenas, tambem vazios
de uma preocupacdo moralizante mais palpavel. Na versdo hesiOdica,
os mitos aparecem de modo mais primitivo e realista, propiciando
uma apresentacdo das divindades em toda sua complexidade, ao
mesmo tempo repleta de conflitos e de austeridades. Por imposicao
de sua prOpria vivencia, Hesiodo busca difundir uma moral baseada
nos principios de liberdade e de justica humanas, de acordo com a
qual os seres humanos passam a obter as dadivas divinas em funcao
de suas obras, respeito e obediencias para corn seus deuses e nao
mais conforme decisOes arbitrarias destes deuses, como aparece
nos poemas homericos21.

Para o poeta de Ascra, o poder de soberania, conquistado
apOs o enfrentamento violento de geracOes sucessivas de deuses,
pertence a Zeus, lido apenas como uma substituicao pelo mais novo
e superior, mas principalmente como uma vitOria final da luz sobre
as trevas e da justica como dike e nao mais como themis22 . Pai
supremo de deuses e homens, Zeus reparte suas honras e poder
corn os outros Imortais e, distanciando-se cada vez mais do poder
absoluto exercido por seus antecessores, Urano e Crono, da inicio
ao reinado de uma nova Justica sobre o mundo. Exaltando assim a
soberania de um deus que divide o poder corn seus iguais, ap6s
conquista-lo por justica, Hesiodo torna evidente sua preocupacao
pela problematica social de seu tempo, questionando o momento
critic° do mundo ao seu redor atraves da re-invencao de antigos e
sagrados mitos helenicos.

Dentre os varios conflitos apontados na Teogonia, de quantos
este poema e uma conjuncao, salienta-se desde logo o que se arma
entre o Ceu e a Terra, mascaras miticas do Homem e da Mulher.
Impedida pelo Ceu de dar a luz os filhos pelos dois gerados,
arquitetou a Terra o plano cruel de guerra para castigar-lhe a
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prepoténcia. Colocando-se a favor da mae submetida e ultrajada, o
filho mais novo, Crono, executa a trama contra o pai, mutilando-
lhe os genitais violentamente corn foice de aco (vv.159-184). Aqui
novamente a oportunidade de ler o mito na concretude de uma
circunstancia hist6rica flagrada por Hesiodo na sociedade grega do
seu tempo: o choque irremediavel entre as vertentes matriarcal e
patriarcal, os principios feminino e masculino que desde entao
traspassa a histOria e o pensamento ocidentais.

De acordo corn as Oltimas descobertas arqueolOgicas, em 1500
a.C. aproximadamente, o Imperio Micenico - sediado em Micenas
e composto por gregos que, descendentes dos nOmades indo-
europeus, nao tinham qualquer vinculacao corn o solo e adoravam
divindades masculinas e celestes, correspondentes a prOpria
mobilidade - invadiu o Imperio MinOico - coracao da civilizacdo
estabelecida na ilha de Creta que, agraria e sedentaria, se regia por
divindades femininas mtiltiplas nas varias faces da Terra cultuada
como Mae divina e suprema, de quem, atraves do trabalho, recebiam
a prOpria vida corn todas as suas riquezas. Como resultado da
violencia desta invasdo, se cid a submissdo dos minOicos, cuja cultura
foi devorada pela micenica, a qual, por sua vez incorporou fatalmente
diversos tracos da cultura "inimiga", propiciando o surgimento de
uma nova cultura, entdo dividida e hesitante entre o principio
masculino e o feminino.

No mito se espelha a situacdo resultante: a Terra antes todo-
poderosa, feminino principio de fecundidade, ser andrOgino que
em partenogénese gerou o Ceu igual a si (v.126) e ao mesmo tempo
oposto porque masculino, passa a ocupar posicao inferior,
submetendo-se ao recem-tomado poder do Ceu, nao sem, pelo menos
ferir-lhe o poder viril, na amputacao dos genitais, dos quais nasce
em seguida Afrodite (v.190-206). Deusa falica, surgida na/da espuma
do poder-falo devolvido a Terra-Mae, representa ela urn triunfo do
feminino, conquistado antes pela estrategia que pela forca bruta.
Tal episOdio, entretanto, nao autoriza prontamente a leitura de uma
possivel postura feminista do antigo poeta grego. Como, alias, nao
se pode tambern apressadamente rotula-lo como autor machista,
por causa de sua versa° do mito de Pandora, graves do qual é
narrada a criacao da primeira multier como o "belo mal", castigo
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de Zeus pelo desafio que the fez Prometeu ao roubar o fogo para os
homens, a quern Pandora foi enviada como presente terrivel. Criatura
modelada em barro pelo divino artista Hefesto, obra de arte toda
feita de irresistivel e deliciosa sedugao, "espléndida calamidade entre
varaes pereciveis" (vv.570-616), na Teogonia a mulher e antes urn
bem,	 apesar de sempre compensado pelo mal, porque
irremediavelmente seduz pela falta que faz.

Antes de tudo, nao se pode perder de vista que Hesiodo
poeta de uma sociedade em crise, dividido pela multiplicidade dos
conflitos ai em curso, pendulo incessante movido, nao apenas, mas
notadamente pela tensdo entre o poder matriarcal e o patriarcal.
Sob esta perspectiva talvez se possa refletir corn mais discernirnento
a respeito da postura de Hesiodo quanto a esta questa° e observar
que, apesar da exaltagdo a supremacia de uma divindade masculina,
Zeus, na conquista e manutencao do poder divino sobre o universo,
tambern existe na Teogonia uma certa predilegdo pelo feminino que,
ora contida, ora acentuada, se evidencia conflitantemente ao longo
de todo o texto.

Poeta que cumpre rigorosamente seu papel transgressor, ao
organizar o universo em seu texto, Hesiodo o faz atraves de urn
processo de humanagdo, ern que o ser humano e levado ao
conhecimento erotizado de si mesmo, a partir da forga do contato
fisico corn urn mundo feminizado em sua totalidade desde o principio,
tornado como a fecunda e feminina Terra. Alem das ja citadas
Afrodite, Pandora e a prOpria Terra, no poema tambem comparecem
as Musas, literalmente no primeiro e no Ultimo verso e nao apenas,
para compor o quadro de divindades reveladoras da conflituosa
posigdo assumida por Hesiodo em relagdo ao feminino.

IV. Do significado das Musas na Teogonia
Nao por acaso, seguramente, a primeira palavra pronunciada

na Teogonia e MUSAS23 , pois que sob a perspectiva do pensamento
arcaico, pelo contato concreto do ser humano corn as coisas do
mundo, cada nome, ao ser pronunciado, trazia consigo a presenga
da prOpria coisa. Uma vez presentes pela forga da palavra, e desde
entao, as Musas ai sdo, antes de tudo e sobretudo, tal qual o mito,
urn sistema de linguagem, atraves do qual se da, fundamentalmente,
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a passagem da sombra para a luz: coin sua voz encantadora, apesar
de invisiveis, posto que "revestidas de sombras compactas" (v.9),
elas iluminam a escurino da ndo-existencia, fazendo aparecer o
universo em sua multipla totalidade. Neste sentido, vale observar
que etimologicamente as rafzes dos vocabulos falar (fabulare) e luz
(phaos) se aproximam consideravelmente, o que permite pensar
nessa voz que, "preclara" (v. 10), "fulgurante" (v. 68) e fluida (vv.
39,41,84), en-canta tanto quanto urn farol que, aceso, rasga mil
milhas do veu sombrio da noite.

Reinando sobre o aquoso monte Helicon (vv.1-2), as Musas
fazem-no destacar-se do comum, sacralizando-o em sua imponéncia.
Nele, dangando ao redor da fonte e do altar de Zeus (vv.3-4),
tornados urn so pela circularidade da danga, estas aquaticas divindades
garantem magicamente o incessante fluir da prOpria fonte e, pois,
do pr6prio poder de Zeus. Sedutoras rainhas de "pele suave", que
"nas Aguas permessinas" se banham antes de dar inicio aos "ritmos
(que) brotam formosos, excitantes dos seus ageis pes" (vv.7-8), sao
estas atraentes divindades femininas que fundam e preservam, no
canto e na danga, a totalidade emergente do universo. E esta
intervengao erotica das Musas que poetiza o mundo, é dizer, a
fungdo poetica, de "fazer" o mundo, é presidida por estas divindades,
nascidas da unido de Zeus corn a MemOria. 0 exercicio desta fungao
institui, portanto, uma circularidade ininterrupta, na qual as Musas
tornam-se geradoras/genitoras do prOprio pai, já que Zeus,
paradoxalmente, so existe quando celebrado pelas Musas. Divindades
anfibias, a urn so tempo mdes e filhas de Zeus, as Musas aqui
aparecem a urn so tempo como sujeito e objeto deste canto fundador,
pois que simultánea e reversivelmente elas cantam e são cantadas
por urn sujeito coletivo. Elas trazem, portanto, em si uma
ambigiiidade - seguramente a mesma inerente a poesia e ao pr6prio
mito - que, longe de se restringir a este aspecto, se difunde por
varios outros e as transforma num en-cantador tesouro-sem-fim
incessantemente renovado.

Tendo lido fecundada pelo Supremo Poder (Zeus) que, durante
nove noites visitou-lhe em seu leito sagrado, a MemOria gerou as
Musas, "nove meninas harmOnicas, ao canto so devotas" (vv.60-
61), assim dotadas de poderosa fluidez para romper as barreiras
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temporais e des-ocultar, pela eroticidade de um discurso implicit°,
verdades e falsidades de urn passado, entao relembrado como fonte
para conhecer tambem o presente e o futuro. Neste discurso, que
possibilita antes um sedutor entrever, as Musas apontam para a
pr6pria ambigiiidade da linguagem poetica que elas concretizam:
"sabemos falsidades dizer, muitas, certas so no aspecto, mas sabemos
tambem, quando queremos, proclamar revelagOes" (vv.27-28). Corn
esta possibilidade de dizer o que nao 6, as Musas fundamentam o
fingimento verdadeiro, e dizer, a verdade poetica. No mesmo
discurso, ainda, estas divindades promovem a humanagdo de seres
que, antes "so ventres" (v.26), pura natureza, passam a fazer parte
da cultura humana pela mediagdo da Palavra (mythos) que elas,
Musas, sao. Palavra esta que, dirigida a uma classe marginalizada
formada por "rudes pastores" (v.26), aponta ainda para um processo
democratizante, anunciado talvez como urn protesto de divindades
femininas ern nome da sociedade agraria que as cultuava, as quail,
conforme retrata o mito, tiveram o poder usurpado por divindades
masculinas .

Esta usurpacdo, entretanto, ndo aparece explicitamente como
tal, ja que sao as prOprias Musas quem outorgam ao poeta seus
amplos e fluidos poderes de cantar/revelar a genese do mundo, dos
deuses e da humanidade, entregando-lhe sob a forma de "um galho
de oliveira, fecundo, colhido por elas, admiravel" (vv.30-31), urn
cetro, insignia falica do comando por elas exercido. Assim,
poeticizado e, portanto, con-sagrado pelas Musas, o ser humano
passa a exercer o poder poetic() da palavra que, plena de luz e
fluidez, atravessa as intransponiveis fronteiras do tempo para "louvar
o por acontecer e o ja acontecido" (v.32). Porem, mais que urn
"fazedor", o poeta e tambem urn legislador em nome das Musas24,
cujo canto sedutor "glorifica as leis" (v.66), trazendo a luz palavras
normativas da vida social miticamente con-fundidas com as palavras
poeticas da ordem cOsmica, ja que o carater politico e pnblico da
poesia antiga tornava canto e lei fenOmenos indistintos entre si.

Neste sentido, as Musas promovem tambem aqui urn vigoroso
vinculo de fraterna semelhanca entre poetas e reis, ja que as leis,
entdo formulas ainda orais, eram guardadas, interpretadas e aplicadas
por ester ultimos, nobres locais que encarnavam a mais alta
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autoridade social para resolver litigios e querelas varias. Nesta cultura
de tradigao ate entdo puramente oral, tanto quanto o poeta em seu
Canto, o rei so detinha seu poder de administrar a Lei, por exercer
a atividade da rememoragao, i.e., por merecer das Musas a atencao.
Sendo "por elas distinguido ao nascer; vertem-lhe sobre a lingua
doce orvalho, da sua boca fluem palavras de mel" (vv.81-84), é que
"algum dos reis nutridos por Zeus" (vv.81-82), com "palavras
corteses" de sedutora persuasdo, "soberbas contendas sabiamente
apazigua" e "profere sentencas, firmado em principios justos"
(vv .85-90).

Deste modo patrocinando tanto a atividade de poetas quanto
de reis, as Musas se mostram em sua poderosa fluidez, explicitando-
se como herdeiras legitimas de quem as gerou: filhas da unido fecunda
entre a MemOria e o Poder Supremo e Justo, sao elas a linguagem
- o sagrado poder de fazer fluir o nao-presente e presentifica-lo, de
fazer a aparigdo ou des-ocultagdo (a-letheia) de coisas passadas ou
futuras, tanto verdadeiras quanto inventadas. Sua poderosa fluidez,
entretanto, é uma via de mao-dupla, atraves da qual elas nao so
trazem o nao-presente, como tambem levam, quando querem, o
presente, ocultando-o no mundo da nao-existencia, do esquecimento
(lesmosyne, lethe), onde se apagam todos os males, afligiies e pesares
(vv.55 e 102). Assim, moeda de duas faces, as Musas ambiguamente
tem o duplo poder de tanto des-cobrir a luz seres ou fatos que
exigem revelagdo, quanto de en-cobrir na sombra aquilo que nao
requer a luz da existéncia (vv.26-28 e 98-103).

Assim concebida esta a linguagem na poesia de Hesiodo, que
apesar de escrita, guarda sua anterioridade a adogao e difusao do
alfabeto, anterioridade esta marcada, principalmente mas nao apenas,
pela pr6pria concepgdo de linguagem poetica ai exposta e utilizada
em sua plenitude pelo poeta. Alem disso, a oralidade da poesia de
Hesiodo esta marcada tambem estilisticamente por elementos formais
do texto25 , tais como:

* a tecnica narrativa, em que a seqiiéncia cronolOgica é
quebrada por sucessivos avancos e recuos, num it e vir
cinematografico que permite a associagdo paralela de duas ou mais
seqiiencias narrativas simultaneas sem que nenhuma delas centralize
e articule hierarquicamente as outras ao seu redor;
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* os catalogos ou listas de nomes prOprios que, longe de ser
uma simples e fria enumeragdo de divindades, sdo oferecidos e
recebidos como uma verdadeira en-cantagdo c6smica, como um jogo
que pressupae urn exaustivo treinamento da memOria e atraves do
qual se ordena e se transmite os conhecimentos que, desta forma
sao arquivados em uma sociedade sem escrita;

* o repertOrio de frases e expressOes tradicionais ("clichés")
utilizadas em formulas pre-estabelecidas, bem como a preferencia
por versos hexametros, prOprios a composigdo oral.

V. Da escrita como fator de dominacao cultural
A presenga de elementos de oralidade na escritura hesiOdica

pode ser lida aqui como mais uma explicitagao da ja mencionada
fase de transigao vivida pela sociedade grega dos seculos VIII-VII
a. C. e, concretamente, registra entre outras crises a do mito,
sobrevinda a partir de entdo, quando, corn o aparecimento do alfabeto
no mundo grego, se da a passagem do mito oral (antropolOgico)
para o mito escrito (literario). Minado pela escrita, o mito, entretanto,
sobrevive e, qual fenix, renasce em Hesiodo, metamorfoseado em
poesia, texto literario no qual, inclusive o autor se nomeia,
evidenciando urn processo de individualizagdo bem maior do que o
que se percebe em Homero. Deixando para tras o anonimato, a
poesia hesiOdica surge, por conseguinte, como o primeiro momento
da autoria literaria assinada.

Alem disco, esta marca de oralidade parece registrar do mesmo
modo, se ndo pelo menos insinuar, a ocorréncia de uma outra crise
certamente advinda tambern da adogdo paulatina do alfabeto e
progressiva passagem de uma tradigdo oral para uma escrita naquela
sociedade: a crise do poder feminino enquanto poder poetico da
palavra, revelador, atraves da atividade artistica das Musas, do
desenvolvimento da capacidade criativa feminina desde as origens
do pensamento humano.

A insinuagdo desta crise pode ser percebida a partir de uma
leitura que considere, de urn lado, a presenga paradoxal dos varios
elementos de oralidade na literatura escrita de Hesiodo e, de outro,
a presenga ambigua de divindades femininas que, a urn so tempo,
sao-e-ndo-sdo poderosas: o mito as retrata no instante mesmo em
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que, apesar de estarem sendo destituidas do poder da linguagem,
elas ainda, paradoxalmente o detem.

Reversiveis objetos-sujeitos desde o primeiro ao Ultimo verso
do canto hesiOdico, encantadoras cantantes-cantadas deusas do
fingimento verdadeiro, palavra primeira pronunciada e primeiras a
pronunciar palavra na Teogonia, filhas-mdes do poderoso Zeus pai,
elas, as Musas, nao so humanizam os "rudes pastores, vilOes abjetos,
so ventres" (v. 26), dirigindo-lhes a palavra, mas tambem lhes
concedem, na pessoa de Hesiodo, o cetro do poder poetico, ate
entdo por elas exercido. Insignia real ou de comando e poder como
todo bastdo tradicionalmente utilizado por reis e generais, este cetro
das "Rainhas do Helicon" (v. 2), "colhido por elas" (vv. 30-31) e
por elas outorgado ao poeta, pode ser visto aqui como simbolo
ligado tanto ao carater ambiguo da linguagem poetica quanto ao
carater fdlico comumente atribuido aos instrumentos adequados,
por forca da prOpria tecnica, ao ato da escrita.

Imperdivel, corn certeza, e a chance de entrever aqui, uma
vez mais, por entre as malhas desta rede - tecida por Hesiodo sem
qualquer fio de gratuidade - o momento hist6rico de intensa
transformacdo em todos os niveis da sociedade, trazida basicamente
pela consolidacão das estruturas tipicas dapolis, pela criacdo de um
sistema monetario e pela utilizacdo da tecnica da escrita a partir da
adocao do alfabeto fenicio 26 . A origem indo-europeia deste
"catalisador cultural" de forte impacto na sociedade em questdo,
parece querer confirmar aquilo que o mito, em suas fendas ambiguas,
vai desvendando sedutoramente: atacada violentamente por
conquistadores descendentes dos povos indo-europeus, a sedentaria
cultura minOica rende-se quase que totalmente a prepotencia de uma
cultura nOmade, num processo de transicao de uma sociedade de
proeminencia feminina para outra preponderantemente masculina.

Cultuadas nesta civilizacdo agraria ao lado de varias outran
divindades femininas, as Musas - ate entao detentoras de uma
linguagem plena e fluida que elas prOprias sdo enquanto discurso
oral de totalidade entre palavra e objeto - a partir de Hesiodo, se
transformam em linguagem poetica, atraves da qual podem ser
proclamadas verdades nunca antes reveladas que, mesmo assim,
prosseguem pulsantes em sua incompletude. Porem, nao estavam
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ainda preparadas estas deusas - e nem a cultura por elas regida -
para cumprir o requisito exigido no exercicio da entdo emergente
tradicao literaria, i.e., ndo tinham ainda a posse da escrita. Sendo
esta uma ciencia que, conforme aponta Claude Levi-Strauss (1955),
apesar de funcionar como "memOria artificial" prodigiosa na
consolidacao dos conhecimentos humanos, parece ser antes urn meio
"indispensavel para fortalecer as dominacOes", empregado
largamente para "facilitar, (...), reforcar, justificar ou dissimular"
a servidaor , e bastante procedente que etas tenham "dado" o cetro
do poder poetico a Hesiodo, rude pastor, trabalhador do campo,
representante de uma classe marginalizada, cuja atividade
caracteristicamente nOmade, entretanto, permite-lhe tambem
representar aquela cultura de ascendencia indo-europeia que passara
a dominar na sociedade grega de entdo. 0 bastdo poetic°, pouco a
pouco mais impregnado do poder que sempre acompanha a escrita28,
deveria ser empunhado, a partir desta metamorfose, por maos que
estivessem aptas a utilize-lo tambem como instrumento prOprio ao
exercicio de uma literature escrita e ndo mais exclusivamente oral.

Entretanto, como mostra o mito, embora nao soubessem
escrever ainda, as "nove meninas harmonicas" (v. 60), "concordes
no canto" (v. 39), "modulando incorruptivel som" (v. 43), corn
"voz fulgurante" (v. 78) que "flui como fragrancia de lirios, ressoa
o topo do nevado Olimpo e as mansOes dos eternos" (vv. 41-43),
prosseguiram em seu reinado, detentoras do sagrado dom do canto
que en-canta e ensina, a servico de quem o poeta-cantor, por elas
insuflado de "ode inspirada", é convocado para "cantar a venturosa
raga dos que sempre sao, e celebrar a elas pr6prias no principio e
no fim, sempre" (vv. 31-34). Assim coroadas como deusas
mediadoras entre o artista e o des-conhecido, seculos mais tarde as
musas passariam a ser identificadas parcialmente como
"inspiradoras", ndo mais como "fazedoras" ou "criadoras" (poietes).

Esta condicao ambigua das Musas na Teogonia corn relacao
ao poder poetic° da linguagem, por elas entdo plenamente exercido
apenas enquanto oralidade, remete seguramente a situacao imposta
as tradicOes orais das mulheres no mundo ocidental durante o longo
e lento processo de transformacdo que estabeleceu a moderna divisdo
do trabalho literario entre os sexos 29 . Baseada no monopOlio
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masculino de todos os generos da tradicao escrita ocidental, esta
nova divisao distinguiu-se sobremaneira da tradicional divisao do
trabalho cultural entre os sexos nas tradicOes orais das sociedades
indo-europeias que, apesar de bastante rigida - as mulheres era
atribuido o genero lirico e aos homens o epico 30 - nao chegava a ser
radical, permitindo ate certos "emprestimos" de generos entre os
sexos, i.e., as mulheres imitavam o genero do sexo masculino e
vice-versa. Estas trocas ou imitacOes ocasionavam inevitavelmente
alteracOes diversas no conteCido do genero imitado, nele introduzindo
elementos tipicos do genero especificamente praticado pelo outro
sexo.

Basicamente mantida assim durante seculos dentro das
tradicOes orais do mundo ocidental, esta divisdo comecou a sofrer
modificacOes significativas corn o advento da Idade Media, palco
hist6rico em que se deu a progressiva passagem das tradicOes orais
em linguas vernaculas a uma tradicao escrita. De acordo corn Ria
Lemaire (1990), foi durante este period° e dentro deste processo de
transicao entre orality e literacy que, atraves de varias estrategias,
"os homens, usando a tecnologia escrita, ou abusando dela, se
apropriaram das generos literarios que tradicionalmente pertenciam
as mulheres" 31 . Estrategias que, bem lembrado por esta autora, nao
se limitam a este caso especifico da apropriacdo masculina de generos
literarios femininos, pois foram e ainda hoje sao freqiientemente
utilizadas pelo homem ocidental nas mais diversas formal de
dominacdo e apropriacdo por ele impostas a outros serer humanos
pertencentes a culturas diferentes da sua.

Analisando alguns textos do cancioneiro medieval europeu,
Lemaire mostra como se deu esta apropriacao dos generos femininos
pelos homens, indicando textualmente algumas das estrategias
estilisticas e retOricas, como por exemplo o exagero e a ironia, que
foram aplicadas pelos homens atraves das imitacOes dos generos
femininos por eles praticadas usualmente nas tradicOes orais indo-
europe ias

Ao contrario das alteracOes que tambem as mulheres
provavelmente introduziram nos generos do sexo masculino ao imita-
los, as que foram introduzidas pelos homens nos generos do sexo
feminino em suas imitacOes terminaram sendo congeladas pela cultura
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escrita, que propagada e monopolizada por uma elite intelectual
masculina, conseguiu marginalizar, ndo so as tradicOes orals das
mulheres, mas tambem as dos homens (que indistintamente receberam

recebem ainda hoje os rOtulos pejorativos de manifestagOes
populares, primitivas, incultas, etc.), fazendo surgir uma "versão
da histOria da literatura ocidental que a apresenta como uma histOria
de obras escritas e quase exclusivamente masculinas"32.

Alem disso, Lemaire tambem assinala que a perda sofrida
pelas mulheres no campo cultural se inscreve dentro de urn processo
de transicao mais amplo, atraves do qual as mulheres perderam
tambem seus lugares em outros setores da vida social que, em
decorrencia da moderna divisdo do trabalho entre o sexos, foi
radicalmente dividida em duas esferas mutuamente exclusivas, a
pUblica e a privada. Esta Ultima, reservada a pratica das atividades
domesticas e familiares, tornou-se o espaco social permitido as
mulheres; a outra, cenario das atividades econOmicas, politicas e
culturais - local onde, segundo Hanna Arendt (1983), sac) pensados

discutidos os assuntos humanos, onde atraves da argumentacao
existe a possibilidade de acordos serem realizados, ou seja, a esfera
da liberdade - foi ocupada pelos homens, cuja atuacao exclusiva ai
durante seculos contribuiu para falsificar as aparencias corn relacao
ao desempenho humano nesta esfera.

Foi somente a partir do seculo XVIII, depois que aprenderam
a escrever e comecaram a publicar seus livros, que as mulheres
conseguiram retomar seus lugares na esfera pUblica e ampliar seu
espaco de vida social. Foi, portanto, atraves da sua atuacao nesta
esfera da publicidade/liberdade que as mulheres puderam encontrar
a oportunidade inicial para escapar estrategicamente ao dominio
masculino. Entretanto, apesar de ai conquistarem experencia politica

ampliarem sua visa() dos problemas humanos, condicionadas ao
modelo patriarcal de atuacao nesta esfera, por muito tempo ainda as
mulheres permaneceriam absorvidas e aprisionadas pela necessidade
de adotar exclusivamente a lOgica do masculino, numa tentativa
equivocada de conquistar uma igualdade baseada no mimetismo e
ndo na identidade/alteridade.
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VI. Palavras (quase) finals
Esta leitura preliminar que aqui fiz do poema de Hesiodo

deu-me a chance de aproximar-me de algumas ideias que, longe de
se pretenderem fixas e definitivas, se espelham na fluidez das Musas
e, portanto, do prOprio mythos e se propOem antes a transitar sem
amarras pelo mundo instavel e provisOrio do conhecimento, com a
ambigtiidade saudavel de uma postura que se rege por incertezas
certas e certezas incertas.

Uma destas ideias se liga diretamente a minha aventura de
tentar localizar na Teogonia - a partir de uma leitura do implicito
por entre as fendas que o poeta abriu em seu texto para falar dos
conflitos sociais de seu tempo - urn dos momentos da presenca
feminina no universo cultural de sociedades do passado,
sistematicamente silenciados pela parcialidade da histOria ocidental.
Em Hesiodo, esta presenca e marcada principalmente pela atuacao
das Musas enquanto detentoras do dom criativo da linguagem poetica,
atraves da qual o ser humano, a partir da eroticidade de um discurso
implicito, adquire o conhecimento de si mesmo e do mundo que,
feminizado desde o inicio pela fecundidade da todo-poderosa Terra
e posteriormente pela nao-violéncia estrategica das sedutoras Afrodite
e Pandora, contribui reciprocamente para a aquisicdo deste mesmo
saber.

Assim, essa minha tentativa de detectar este feminino, em
periodos histOricos tao recuados como o dos seculos VIII-VII a. C. ,
talvez esteja vinculada a uma necessidade de se administrar algumas
doses, ainda que homeopaticas, de esperanga ao nosso mundo atual
que pode, com certeza - apesar de ameacado pelo "delirio racional"
instituido pela supervalorizacdo patriarcal do econOrnico - feminizar-
se33 outra vez, retomando seu contato erOtico corn a vida, pela
mediacdo de valores "irracionais", como as emogOes, a afetividade,
a intuigao, a subjetividade. Valores estes que, apesar de comumente
associados a uma "natureza feminina", felizmente fazem parte
tambem do quadro de valores do que seria uma "natureza masculina",
o que permite pensar numa improvavel mas ardentemente desejavel
utopia que venha a possibilitar relacOes humanas baseadas num
dialogo amigo entre homens e mulheres, atraves do qual possam se
reconciliar, a partir de "uma nova concepcdo de igualdade, ndo
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mais apoiada na similitude mas na diferenga sem hierarquia"34.
Pensar que urn dia as coisas foram diferentes, mesmo sabendo que,
como diz a cangdo, "nada sera como antes", traz um pouco de
alivio e, ao mesmo tempo bastante confianga nesta utopia.

Neste sentido, observa-se que a crescente importdricia de uma
literatura feminina mais voltada para o emocional e o afetivo,
atualmente, aparece como resposta franca a carencia humana de
voltar ao equilfbrio, de buscar urn re-en-cantamento do mundo e da
vida, recuperando valores do mundo feminino esquecidos ate pelas
prOprias mulheres em suas demandas equivocadas de igualdade.
Fazendo lembrar a estreita relagdo do ser humano corn a terra, em
sua magica eroticidade, esta literatura vem sendo produzida tambem
por homens, apontando corn isso, certamente, para o desgaste da
razdo como valor exclusivo no mundo de hoje e, conseqUentemente,
para os conflitos que, neste momento de transicao, sdo tao vivos na
vida de homens e mulheres indistintamente. E aqui, uma questdo se
insinua, curiosa, sedutora e multifacetada, para sugerir-me
investigagOes futuras a respeito de possiveis dialogos entre textos a
urn so tempo tao prOximos e tao distantes urn do outro como aquele
de Hesiodo e estes produzidos por poetas da atual crise.
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