
[ ...]

Yeh eh-eh eh-eh-eh! Yeh-eh-eh-eh-eh-eh-eh! Yeh-eh-eh-eh-eh
eh-eh-eh!
Grita tudo! tudo a gritar! ventos, vagas, barcos,
Mares, gaveas, plratas, a mlnha alma, 0 sangue, e 0 ar, e 0 art
Eh-eh-eh-eh! Yeh-eh-eh-eh-eh! Yeh-eh-eh-eh-eh-eh! Tudo canta a
gritaf!

FIFTEEN MEN ON THE DEAD MAN'S CHEST.
YO-HO-HO AND A BOntE OF RUM!

Eh-eh eh-eh eh-eh-eh! Eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh! Eh eh-eh eh-eh-eh
eh!
Eh-la6!-lah6-laHO-O-O-80-lahB-a-a - aaa!

AH6-6-6 6 6-6 6 6 6 6 - yyy!...
SCHOONER AH6-6-6-6-6-6-0-6-6-6 - yyyy!...

Darby M'Graw-aw-aw-aw-aw-aw!
DARBY M'GRAW-AW AW-AW-AW-AW-AW!
Ft;TCH A-A-A-AFT THE RU-U-U-U-U-UM, DARBY!

Eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh -eh-eh eh!
EH-EH EH-EH-EH EH-EH EH-EH EH-EH-EH!
EH-EH-EH-EH-EH-EH-EH-EH-EH EH EH-EH!
EH-EH-EH-EH-EH-EH-EH-EH-EH-EH-EH-EH-EH!

EH-EH-EH-EH-EH-EH-EH-EH-EH-EH-EH!

[. ..]

Ah6-6-6-d-6-6-6-6-d-6-6-6-6 - yyy......
Ah6-6-6-6-6-6-6-6-d-6-6-6-6-6-6 - yyy......
Schooner ah6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6 - yy......

[ ...]

"Ode maritima'"
Alvaro de campos·

• Fragmento de Fic¢e$ do Interludlo. PESSOA, Fernando. Obra poet/C3. Vol. unlco. 2a
ed. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1965, p. 314-335.
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travessllJ - revlstlJ de llteraturlJ - n. 34-35
UFSC - IlhIJ de Sllntll ClJtlJrlnll, jan.-dez. 1997; p. 169-176

DO CANTO PRIMORDIAL AO POENA CONTEMPORANEO E
VICE-VERSA

Sergio Medeiros*

... et des qu'lIpparaTt III rythmlque, rllrt lIppara1t.
Marcel Mauss

Num estudo classico sobre a arte dos povos extra-ocidentais
(indios, africanos etc.), 0 antrop610go Franz Boas (1955) aflrma
que as duas formas fundamentals de Iiteratura sao a canc;ao (ver
sos muslcados) e 0 conto (narrativa). Esses dois g@neros serlam
universals. Talvez pudessemos aflrmar, parafraseando Roland
Barthes, que nao existe povo sem canto e sem narratlva. Boas
argumenta que a poesla (conjunto de versos), tal como praticada
no ocidente, sem acompanhamento musical (substituiu-se este por
recursos ritmlcos essenclalmente verbais, como a rima e a acen
tuac;ao silablca, que podem ser apreendidas numa leitura silencio
sa) e urn fenomeno tipico dos povos dltos civilizados. Entre os po
vos extra-ocidentais, ao contrario, as palavras (versos) estariam
quase sempre subordinadas amusica, gerando 0 canto, ou a can
c;ao. A palavra deve ser emitlda, cantada. Alias, para muitos po
vos, uma canc;ao pode ate presclndir de palavras, bastando, para
que haja canto, que se emltam certos sons com a boca. Boas pa
rece sugerir que a origem da poesia seria justamente urn refrao de
sflabas destituidas de sentido preciso (embora estetica e emocio
nalmente eflcazes), emitidas durante rituais. Isso signiflca, em
conclusao, que a poesia, a poesia ocidental, foi progressivamente
se emancipando da musica, ate ganhar 0 status de texto escrito
independente, autonomo. A estrofe que se segue poderia ser urn
dos fundamentos da poesia, segundo a perspectiva de Boas:

"Ham ham hamaya, He-who-travels-from-one-end-of-the-world-to
the-other

• Unlversldade Federal de Santa catarina.
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ham ham.
Ham ham hamaya, The-great-cannlbal-of-the-north-end-of-the

wond,
ham ham.

Ham ham hamaya, He-who-cames-corpses-to-be-hls-food,
ham ham."

Esse versos constam de uma cancao indrgena norte-ameri
cana. SrJabas e palavras como "ham" e "hamaya" nao possuem um
sentido estabelecido, mas tambem nao sio signos arbitrarios, pois
referem-se ao mundo dos espiritos, enquanto que outras silabas,
como por exemplo "hei", tambem usadas pelos mesmos rndlos,
podem remeter a um tipo de urso. No fragmento citado, as srJabas
"vocais" e as palavras convenclonals convivem na mesma cancao.
Tratar-se-ia, talvez, de um texto de translcao, situado entre uma
concepcao poetlca mais primordial e outra mals desenvolvlda, se
aceitarmos a argumentacao de Boas.

Curiosamente, no seculo XX, a partir das primeiras "van
guardas" (como 0 futurlsmo e 0 dadaismo), vem sendo retomada
uma pratica poetica que chegou, nos dias atuais, bastante pr6xima
dessas formas poeticas basicas ou fundamentais estudadas por
Boas. A poesla parece glrar em drculo, a palavra e Inserlda nova
mente na cancao e suas srJabas vao adqulrlndo uma estranha au
tonomia e se transformando em sons, rurdos, sll!nclo carregado de
tensao (sil!ncio explosivo), como na arte do musico-poeta John
Cage.

Falar em John Cage e falar em poesla sonora. Embora eu
nao pretenda discutlr aqui os fundamentos da poesla sonora que
se praticou e se pratlca no seculo XX, gostaria de cltar as "parole
in Iiberta" dos futurlstas italianos, palavras especlalmente enrlque
cidas de ruidos, ou seja, de consoantes (as vogais representam 0
som, por oposiCao ao ruido). Num poema como "ZANG TUMB
TUUMB", do futurista Luigi Russolo (1992), encontramos rurdos
que recriam 0 movimentar-se de um trem:

"tlahtlahk ee ee gueee
trrrrrrrtrrrr
tahtahtahtoh-oh tahtahtahtoh-oh
(RODAS)
cuhrrrr
cuhrrrr
cuhrrrr
cuhrrrr
(LOCOMOTIVA)
foofoofoofoofoofoo
fahfahfahfahfahfah
dsahdsahdsahdsahdsah
tsahtsahtsahtsah"
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A· poesla sonora e, em suma, a ~xp«>racaolexplosao das so
noridades do poema, com 0 retorno triunfaJ daqueles recursos ba
sicos e primltivos como os sons "nao-significativos" que tanto
atrafram a atenc§o de Franz Boas. 0 poema e (outra vez?) canto,
canCao. Contentar-me-ei com essa lac6nica comprovac§o.

Mencionei John Cage. Quem ouvlr-viver 0 CD-performance
"Sixty-two Mesostics Re Merge Cunninghan" (1971), desse musico
poeta, vai se deparar com uma fala sem palavras e sem sintaxe.
Ou melhor, uma tala sem as palavras e a gramatica convencionais.
Fala? Talvez canto. Canto? Sim, um canto ritual e um canto cru,
um mantra e um uivo, um grlto, um sopro... Em suma, um evento
vocal, algo que talvez esteja situado entre a musica e a poesla so
nora. Se eu tivesse de eleger um artista (para simplificar a argu
mentacao) que sintetlzasse para mim 0 drculo da arte da poesia, 0
drculo completo que une 0 contemporAneo e 0 primordial, 0 oci
dente e 0 oriente, 0 europeu e 0 amerfndio etc., esse artista seria
exatamente John Cage. Especie de f1gura intermediaria das artes,
capaz de neutralizar todas as dicotomias esteticas e f1los6ficas da
nossa vlsao artrstlca, John Cage relventa a hlst6ria da poesla, re
introduzindo, como antes dele f1zeram os futuristas e os dadafstas
hist6rlcos, as snabas "sem sentido" no canto ocidental, que ja nao
e mais, particularmente no caso de Cage, ocidental, mas extra
extra-ocidental.

Mas como flea, a partir das realizacoes esteticas e te6ricas
das vanguardas hist6rlcas e de John Cage, a compreensao dos
cantos indfgenas ou africanos? sera que, fechado 0 drculo da
NOSSA poesia, ou melhor, reiniciado 0 dialogo entre 0 som e 0
rurdo, a arte e 0 rito, 0 contemporAneo e 0 primordial, ja estamos
melhor armados para absorver a arte poetica extra-ocidental? A
esse respelto, talvez seja mals do que oportuno chamar a atencao
para um nova concePCao de Iiteratura indrgena, proposta por pes
qUisadores como Dell Hymes e Dennis Tedlock, que retomaram a
antiga nOCao de canCao, reinscrevendo os mitos numa forma ver
slflcada.

Ambos os autores (eles se Inserem, grosse modo, na Iinha
dos estudos p6s-estruturallstas dos anos 70 e 80) compreenderam
que s6 poderiam reivindicar para 0 mite extra-ocidental 0 status
de obra de arte se prevlamente "construfssem" um novo objeto de
estudo, a narratlva indfgena IIterarla, que tlvesse valor estetlco e
nao fosse um simples documento etnograflco. Era preclso, em ou
tras palavras, substltuir as parafrases ou traducoes IIterais ca
nhestras ate enta~ publlcadas por versoes IIterariamente fieis aos
padri5es estetlcos Indfgenas. Esforcos foram entao devotados a
elaboracao de um "metodo mltograflco", que deflnlsse a melhor
manelra de coletar, transcrever e traduzlr, sem perda da informa-
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~ao estetica original, as narrativas orals. Como nilo exlste um con
senso sobre 0 que serla esse metodo, apresentareI a segulr resu
mldamente os dols projetos mals sugestlvos de mitografla p6s-es
truturalista.

Dell Hymes (1987) defende a tese de que as narrativas indi
genas sejam publicadas em "verso" e nilo mais em "prosa". A
prosa, como aflrmou certa vez Tedlock, e uma inven~ao tlpograflca
e como tal s6 existe no papel. Por isso, 0 verso e para ambos os
autores a melhor manelra de transcrever a fala do narrador indi
gena.

Mas qual seria, neste caso, 0 criterlo mais seguro para Iden
tiflcar, numa narratlva oral, a exata ocorr~ncla de um verso? Ap6s
descartar crlterlos nilo-linguistlcos, como pausa e altura de voz,
por considera-Ios excesslvamente contlngentes, Dell Hymes se
concentrou na "gramatlca" das senten~s, buscando conflgurar 0
verso oral a partir de seus elementos sintaticos e lexicais. Desco
brlu, por exemplo, ao anallsar as narratlvas dos rndlos chlnuques
(EUA), que determlnadas expressoes ("e entao...") ou palavras
(certo verbo, substantivo, pronome pessoal), quando usadas repe
tidamente pelo narrador, poderiam indlcar 0 come~o de uma nova
IInha na narratlva, 0 come~o de um novo verso, tal como sucede
no exemplo seguinte, reelaborado numa "forma etnopoetlca" por
Dell Hymes:

"Now then one day he said,
'I am lonesome.'
Now then he said,
'I will go away,
'I will 1001< around the country.
'I wonder what the people are doing.
'Maybe some person Is living up that way.
'I will go 1001< at the people.
'I do rather want to see the country.'
Now then he told his Wife,
'I am going to leave you.
'I am going to 1001< around the country."

o narrador indigena nem sempre empregarla, porem, tais
"lndicadores gramatlcals", ao pronunclar os versos de um mito.
Muitas vezes, como reconhece Dell Hymes, ele tambem se vale de
distin~6es sem~nticas (introdu~o de urn novo tema, por exemplo)
para "marcar" 0 inicio de uma nova linha.

Digno de nota e 0 fate de que Hymes tenha dado especial
aten~o it analise de textos em lingua chlnuque publlcados ante
riormente por outros pesqulsadores. Nao s6 consegulu "vlslum
brar", no "bloco em prosa" impressa no papel, os marcadores ja
referldos, como foi capaz de reconstituir, a partir dar, a suposta
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"forma original" desses relatos, Impressos inadvertidamente em
prosa: Implodlu os paragrafos macl~os e dlstrlbulu as senten~s

em linhas ou versos. Mas 0 padrao esb~tlco indigena nao e assim
tao simples: os versos, segundo certos Indiclos gramaticals e se
mAnticos descobertos por Dell Hymes, estarlam ordenados em es
trofes, cenas, atos, como num drama do teatro ocidental. Dell
Hymes esta convencido de que esse modele de composl~ao nao e
apenas um padrao da cultura chlnuque, mas um patrlm6nio da
IIteratura oral Indigena. Por Isso mesmo, e nesse formato ou pa
drao que deverlam ser publicadas as tradu~Oes de textos indige
nas, pols 56 asslm a Ilteratura Indigena revelaria, segundo Hynes,
para os olhos ocldentals, toda a sua complexldade formal e re
qulnte estetlco. 0 mlto, segundo entendo, ressurge, nos textos da
escola etnopoetlca (a escola p6s-estruturalista de Hymes e
Tedlock), como um "proema", uma narratlva em prosa e verso,
pols e c1aramente ·0 fruto de um dlalogoda can~ao primordial com
a poesla contemporAnea (que e tanto prosalca como poetlca), orl
glnando uma sintese contradlt6ria ou provls6rla, como alias e toda
sintese na area da tradu~o/recrla~o de textos.

Dennis Tedlock (1972), por sua vez, nao se detem no nivel
da senten~a, como 0 faz Dell Hymes: 0 seu Interesse reside nas
qualldades ret6rlcas da fala Indigena, como pausa e altura, a partir
das quais tenta clrcunscrever 0 verso Indigena. 0 material analisa
do por Tedlock sao narratlvas da cultura zuni (EUA), gravadas por
ele proprio; seu objetlvo conslste em transcreve-Ias e publica-las
em ingles, numa tradu~ao que permlta ao ouvldo ocidental, parti
cularmente, ter uma no~o correta, na leltura em voz alta, do que
teria side a performance original. Para atlnglr essa meta, Tedlock
adota nao apenas 0 verso, mas tambem outros recursos graficos,
como diferentes tamanhos de letras, estabelecendo um instlgante
dialogo entre os textos zunis e a poesia contemporAnea, ao acom
panhar, nesse aspecto, os ousados e controvertidos passos de
Jerome Rothemberg, autor da antologla "Technicians of the Sa
cred: a Range of Poetries from Africa, America, Asia, and Oceania"
(1985), em que soflsticados recursos graficos, inclusive desenhos,
sao utilizados para recrlar no papel as qualldades esteticas da poe
sia e da narratlvas orals, ou do proema.

No que se refere a pratlca da tradu~o, Tedlock e um autor
bem-sucedido, tendo publicado 0 importante "Finding the Center:
Narrative Poetry of the Zuni Indians" (1972) e, mais recentemen
te, uma versao do c6dice mala "Popol Vuh", que recebeu em 1986
o premio Pen de melhor tradu~ao de poesia. Do prlmelro livro, re
tirei este fragmento de um proema zuni (as linhas quebradas indi
cam mundan~a de tom):

"The daughter of a priest
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sit room fourth down
was t1ng In a on the story weaving

bas
ket plaques.

She was always sitting and wor1<lng In there, and the Sun
came up

every day..."

Pode-se afirmar que a etnopoetica ainda esta tentando
construir 0 seu objeto de estudo, 0 "mito Iiterario", ou proema. No
Brasil, ao que me consta, ela ainda nao frutificou (Hymes e
Tedlock nao foram traduzidos para 0 portugues), mas e uma
questao de tempo: mais dia menos dia, tambem n6s estaremos
proematizando narrativas'indfgenas. Diria que a etnopoetica e a
malor contribui~ao ao estudo dos mitos amerindios, depois dos
estudos estruturallstas de Alan Dundes e Claude Levi-Strauss. Este
ultimo autor, e sempre born lembrar, questlonou seriamente a
oposi~ao entre "logos" e "mythos", ao mostrar que as narrativas
indfgenas possuiam uma 16glca Intrinseca nao muito dlferente da
16glca da fllosofla: a produ~ao do sentido se da da mesma maneira
(atravesdo jogo de oposi~oes blnarlas: natureza e cultura, corpo e
alma, femlnlno e mascullmo etc.) no pensamento dito racional e
no mlto "Irracional". A etnopoetica parece levar avante essa neu
trallza~o das oposl~Oes (racional versus irracional), ao propor 0
mito em verso, ou seja, a ruptura entre prosa e poesia, canto pri
mordial e poema contemporAneo, som e ruido. 0 drculo Iiterario
(0 fim e igual ao come~o e vice-versa), inaugurado pelas vanguar
das hist6ricas e retomado, entre outros, por John Cage, talvez
seja, de fato, 0 itlnerario a ser seguido pelos estudos de mitologia
amerindla, neste final de milenlo.

P~-Escrlto
Utilizei acima 0 termo "proema" para definir 0 mito literario,

pols me parece que, numa narrativa oral, 0 verso nao e obrigato
riamente puro, ou s6 poetico: prefiro imaginar uma Iinguagem hi
brlda, teclda de sons e fUrias, sflabas e ruidoso Talvez 0 termo "jo
para", retlrado da lingua guarani e significando "mescla", "mistura"
de IIl1guagens, seja tambem apropriado para deflnir 0 mito da et
nopoetica.

o "jopara", tal como 0 entendo (e aqui estou falando como
estudioso da Iiteratura e nao como IingUista), e uma "lInguagem
comum", mas por outro lado tambem e joyceana, hibrida. 0 "jo
para" e 0 comum incomum, a Iinguagem comum ja desconstruida
desde a sua origem. As Hnguas da famrna tupi-guarani (urn exem
plo dlsso e certo guarani "impuro" falado hoje em todas as cidades
do Paraguai) deram origem, a partir da colonlza~o da America, a
falares ambivalentes como 0 talar elaborado por Guimaraes Rosa
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no conto-canto (ou proema) "Meu tlo 0 lauaretA", ou 0 proprio
nheengatu (tupi latlnizado), a lingua geral Imposta pelo colonlza
dor aos dlferentes povos indigenas do Brasil, a partir da conquista
do interior do pais.

A minha tese, em suma, e que existiria um "falar joyceano"
bastante popular na America, 0 "jopali", uma Ifngua que e plural,
nao-homogAnea, ambivalente, desconstruida, pols exp6e expllcl
tamente, como no conto de GUlmaries Rosa~ um emaranhadode
vozes que eslmultaneamente a hist6ria tragica e 0 potencial ex
pressivo do mestico americano. Por outro lado, essa lingua, que
alguns talvez alnda vejam como degenerada , e uma Ifngua sagra
da, pois remete, como tambem se poderla argumentar, aos rituals
xamanislcos ou de cacao Neste ultimo tlpo de ritual, por exemplo,
o cacador indigena pode "enlouquecer" e passar a falar tambem a
lingua do outro, neste caso, nao mals um mero animal a ser slm
plesmente abatido, mas um ser sobre-humano e potencial doador
de bens esplrltuals ou culturals.

Falel em mestico amerlcano e 0 dotel de um "jopali", uma
fala hibrida, ambivalente. Mas tambem serla possivel descobrlr 0
"jopara", ou mescla IingOistica, enquanto pratica comum, enquanto
"falar cotidlano", em todos os pontos da America, mesmo onde 0
mestlco nao se consldera mestico. A presenca de um InglAs "Irre
al", contamlnando a fala urbana de certos jovens, por exemplo,
poderia ser considerado um claro exemplo dlsso. Esse tlpo de "jo
para" urbano e cosmopolita ja encontrou, alias, expressao na llte
ratura brasileira. Haroldo de Campos, que alem de critlco epoeta e
prosador, elaborou, no IIvro "Galaxlas", uma serle de dlscursos
hibridos (contos-cantos, ou proemas, prosoemas), saidos da boca
de um homem de letras e de um viajante do mundo. Varlas Ifn
guas europeias (0 portuguAs e /0 Idioma baslco) ali se mesclam, e
asslm 0 discurso do viajante, 0 dlscurso urbano desse vlajante nio
parece distante daquele discurso que ja fol conslderado degenera
do, 0 discurso hibrldo e desconstruido do Indigena aculturado. Po
demos hoje usar criativamente 0 conceito de "jopali" (ou seja, um
certo concelto de mescla, 0 incomum comum, metaforlcamente
falando, nao necessariamente a plitlca efetlva que se da, por
exemplo, nas ruas de AssunCao ou de Pero Juan Caballero, na
fronteira com 0 Brasil), e constatar que a IInguagem Incomum das
vanguardas, a Iinguagem estetica conslderada de constestacio
tem algo em comum com essa Iinguagem que nao e conslderada
(talvez erroneamente) como de contestacao: 0 "jopara", que nasce
nessa frontelra porosa ou destltuida de objetlvldade que (nio) se
para 0 prlmltivo e 0 moderno, 0 natural e 0 cultural, 0 ritual e 0
degenerado, 0 oral e 0 escrito etc. A partir do advento da televlsao
a cabo, gostaria de acrescentar, tomou-se possivel, em multas
partes deste contlnente, hoje, ouvlr as noticlas do mundo em va-
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rias linguas e de maneira quase slmultAnea. A Iinguagem da tele
visao a cabo, para 0 telespectador que nao deixa quleto 0 controle
remoto, fazendo com que os diferentes canals se sucedam vertlgl
nosamente na tela, eurn duplo "jopar~": urn "jopara" sonoro e um
"jopar~" visual. Relendo as "Gal~xlas" de Haroldo de Campos a luz
desse "jopar~" eletronico, poderiamos talvez aflrmar que 0 texto
de contestal;ao, 0 texto Incomum, e urn texto com controle remo
to, urn controle remoto operoso, que avanl;a e retrocede conti
nuamente os canais, as diferentes Iinguas do dlscurso contempo
raneo.

Para fechar 0 circulo do "jopara" e do proema, gostaria de
citar urn outro exemplo Iiter~rio brasileiro tao bem-vindo quanta
polemico, a novela de Wilson Bueno publicada em 1992 com 0 su
gestivo titulo de "Mar Paraguayo". 0 Iivro traz um gloss~rlo de
termos guaranis e, no seu entrecho, 0 portugues falado no Brasil
dialoga com suas fronteiras origin~rias e atuais: 0 espanhol e 0
tupi-guarani. Parece-me que, no Iivro de Wilson Bueno, temos urn
claro exemplo das possibilidades Iiter~rias do "jopar~" suburbano,
urn "jopar~" cabareteiro, Isto e, falado num cabare, numa atmos
fera de bolero, uisque falso, dor-de-cotovelo, enquanto urn travestl
paraguaio, que tomou posse do IItoral paranaense prepara-se,

. num ritual ao mesmo tempo festivo e fUnebre, para a festa, a ul
tima danl;a na costa brasilelra que parece ser 0 destlno dos para
gualos desterrados e dos indigenas que, no passado, e talvez
ainda hoje, buscam, numa peregrina~o messianica, a "terra sem
mal".
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