
a ideia de predestina<;ao, sublinhando, em contrapartida, a ideia de aqui-
si<;aode poder (pelo menos para "escrever nas estrelas" 0 seu destino):

Nao e culpa 0 que eu sinto.E alfvio.Eu come<;:o a perceber que ja
parei de me vel' como Jane.Aventura, risco, transforma<;:ao: os limites
das possibilidades estao de fora, prestes a arrombar as janelas frageis e
nao calafctadas. "Observe-me reposicionando as estrelas do meu destl-
no", eu sussurro para 0 astr610go que vejo flutuar de pernas cruzadas
sobre 0 meu Fogao". (MUKHERJEE, 1991: p. 214.)
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o JOGO DA VISIBILIDADE E DA INVISIBILIDADE DA

LINGUAGEM POETICA EM UBIRAJARA,

DE JOSE DE ALENCAR

Tenho como objetivo, neste ensaio, analisar a ambigiiidade da lin-
guagem poetica, urn discurso hfbrido que polariza 0 concreto e 0 abstra-
to, a visibilidade e a "invisibilidade". Pretendo faze-Io atraves do estudo
de Ubirajara, de Jose de Alencar. Pretendo tambem observar as cone-
x6es infinitas do tecido poetico, as lacunas, as imagens "invisfveis", as
diferentes camadas semanticas que enformam 0 espa<;osimb61ico do ro-
mance poetico alencariano, af inclufdos aspectos antropol6gicos, a sin-
taxe da linguagem cromatica e auditiva, as redes semanticas, os
paralelismos. Esses nfveis de significa<;ao constituem os paradoxos da
poesis, os aspectos secretos e imaginarios, que Kathrin Rosenfield
vinculara ao que chama de "ordena<;ao do espa<;o simb6lico"
(ROSENFIELD, 2000: p. 175). Tais recursos sac possfveis a partir do
elemento ambfguo apresentado por Lessing como a £vap)1:.ta (evidentia),
que enfatiza nao s6 0 elemento visfvel e expressive, como tambem 0

invisfvel e impressivo. Essa ambigiiidade, que dimensiona 0 pr6prio real
e se reflete na palavra, atraves da perceps;ao do mundo e sua interpreta-
<;ao, estani presente nas rela<;oes metonfmicas e metaf6ricas que
estruturam a linguagem poetica enquanto espa<;osimb61ico que mescla 0

fictfcio e 0 real.

Neste ensaio, desejo mostrar que Jose de Alencar reline em seu
discurso poetico dois registros: urn discurso antigo (mftico) e uma prati-
ca nova (hist6rica), em que encontramos 0 f1uxo de dois rios que nao se
op6em, mas se hibridizam, formando uma corrente "hfdrica", hfbrida,
nova, encaminhando-nos para a queda livre do discurso ficcional, que
nao deixa de ter 0 resfduo do real e dos discursos hist6rico e antropol6gico.

1.A AMBIGUIDADE DA £vap)1:.ta COMO AUSENCIA E PRESEN<;:A Do

OBJETO DA POESIS E SUA IMPLICA<;:AO ANTECEDENTE E SUBSEQUENTE

A partir de Lessing, tivemos 0 postulado da obra de arte como urn
'onjunto de signos sucessivos ou simultaneos, estabelecendo, assim, os
sistemas sfgnicos especfficos (poetica e pintura). A pluralidade da lin-
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gua~em poeticlt concatena no seu espac;o de ordenac;ao meios variados.
De(lcr~ a~ artes, a poetica condensa 0 maximo de partes: 0 som, 0 senti-
do,O fICtICIO,0 imaginario, 0 visfvel e 0 invisfvel, a 16gica, a sintaxe, 0

dupJo aspecto ~a forma e do conteudo. Lessing definiu com precisao 0

espilQ_od~ Poesla como urn sistema, urn repert6rio sfgnico especffico. As
rel[\goes Intersemi6ticas apontadas pOI'Lessing levam-nos a ambigiiida-
de dil :~vnargeia como ausencia e presenc;a do objeto, em que a narrati-
va po.et~ca COI1c1ensaa plasticidade, 0 fen6meno acabado, visfvel e a
escvfldao. 0 1I1tervalo (0 nftido e 0 esfumado), 0 instante poetico do il-
ludcre, ~ue dertlOnstra a ausencia e presenc;a do objeto, reportando-nos
ao 111plctura, Poesis, de Horacio, em que 0 elemento mais peculiar e
pJaStJ~o da 'pll1tura pode migrar para 0 espac;o poetico como discurso
queOll;lenSIOl1c\ a pluralidade do real. A evidentia seria, entao, a expres-

r11astlca pi ,. d' ' 'I - I 'sao 1" .' ttonca a poesIa e seu reverso, ou seJa, a I usao c e que
ten,os 0 obJeto diante de n6s, mas que ele nos remete a uma ausencia
express.a n~~ el1trelinhas da imagem poetica. 0 poeta pode tanto tornar 0

. vel InVIS1ve\ .., I ., I E' d I 'VIS' , como 0 InVISIVe VISlve. esse up 0 movlmento que se
l·r1za na po,,- . , d b' , ''r 'po i' ~sla atraves 0 0 Jeto poetlco. ~exto e Imagem que se

tradtJzem e cOll1plementam na coincidentia oppositorLll11 da poesis. Os
aspectos da .rec\lidade sac transformados em linguagem, traduzindo-se

textos e 1111" A . , . ' . ,em _ 'lgens. narratlva poetlca constltUl-se no tempo atraves
dasaqoes (plaSticidade das imagens poeticas) das personagens, Atraves

d ,'I caracterf" . j' d d' " L' ,eS" ., "tlca pecu lar 0 ISCurSOpoetIco, essll1g val mostrar a
suceS,slvldade d.os objetos no tempo, em que a "imaginac;ao", 0 elemento
imdSlve.1se mesc1a formando urn todo coerente e l6gico. Ja a pintura

,rranacorp'" 'I'd d . 'b'l'd d I . dmO' "'s em sua slmu tanel a e, em sua VISl I I a e, exc UIl1 0

o ele(l1ento~nvi~fvel como nota predominante. Na verdade, desde Homero,
teIJ10sesse Joga de visibilidade e de invisibilidade da linguagem poetica.
o ro(l1ance?~ Jose de Alencar e todo movimentado como uma petfcula
ciJ1eI1'Jatogra~ICa(ja que 0 texto tem um fundo mftico-epico, com her6is

licando felta I) - " . (' Ipri1, , s va orosos , em que a ac;ao e ImprescInc Ive para a ocor-
rencia,d~ I1U/11€sis (visibilidade dos corpos atraves de metaforas e
meIOJllmlas). LESSING (1998: p. 203) afirma:
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momento de ilusao, do meio que ele utilizou para isso, ou seja, das suas
palavras.

Assim, devemos reconhecer no texto poetico nfveis de profundi-
dade diversos, indo do visfvel ao invisfvel, da presenc;a a ausencia. A
imagem pode se tornar cada vez menos visfvel, na qual 0 sentido retira-
se da luz, da superffcie, deixando para n6s, leitores e receptores, a mis-
sac de trazermos a tona aquilo que ficou profundamente enraizado no
espac;o da invisibilidade. Os varios nfveis do discurso poetico (fonoI6gico,
sintatico, semantico, antropol6gico) adensam-se, dobram-se num senti-
do mais vivo (lebendiger sinn). Em "Ensaios de semi6tica poetica", J.
GREIMAS (1975: p. 16) diz que "urn texto poetico qualquer apresenta-
se como urn encadeamento sintagmatico de signos, tendo um comec;o e
urn fim marcados por silencios ou espaqos brancos." A poesia e, assim,
urn sistema de sign os estruturado coerentemente a partir daquilo que
Greimas define como "isotopias", em que 0 discurso poetico nao e uma
mera reuniao de enunciados, mas equaciona uma coerencia sintagmatica
em varios nfveis: fonol6gico, sintatico, semantico, etc. Essa coerencia
sintagmatica nos remete a Arist6teles. Ele concebe a poesis como urn
rodo organico, em que a coerencia interna organiza 0 real a partir da
111{l11esis,sendo que esta nao implica reproduc;ao realfstica dos objetos.
A m{mesis realiza-se a partir da ambiguidade da evidentia do objeto
representado a partir das imagens metaf6ricas e metonfmicas.

A metafora e imagem perfazendo a presenc;a do objeto a partir da
ausencia. Segundo Alfredo BOSI (1983: p, 13): "A experiencia da ima-
gem, anterior a da palavra, vem enraizar-se no corpo. A imagem e afim
a sensac;ao visual." Assim, antes de apresentar-se como palavra que subs-
titui outra palavra, a imagem metaf6rica e captada pelo olhar, em que as
coisas podem ser intercambiaveis. Ao mesmo tempo que exibe 0 objeto,
mascara-o em sua invisibilidade. 0 pr6prio trabalho de traduc;ao do sen-
tido de ver os objetos e uma relac;ao metaf6rica. Arist6teles traduz 0

conceito de metafora como transferencia, analogia, um simulacro, que e
o resultado estetico sobre os dados reais heterogeneos: "A metafora con-
siste em dar a uma coisa um nome que pertence a alguma outra coisa,
vindo a ser a transferencia ou de genero a especie, ou de especie a gene-
ra, ou de especie a especie, ou na base da analogia." (Poetica, 1457b, 6-
10). Aqui, temos ja caracterizada uma denominac;ao especffica da
metafora, que e a metonfmia, que aponta para as relac;6es de contiguida-
de e causalidade (a parte pela parte ou a parte pelo todo). Arist6teles

_ 0 poeta nao quer ser apenas compreendido, as suas reprcsentagoes
Ilao devern I d" d, .\ ser meramente caras e Istll1tas; 0 prosa or contenta-se
com ISSO ,(\ I _. 'd" I I, . -.ntes, e e quer tornar tao vlvazes as 1 etas quc e e ( esperta
em nos de d I 'd d 'd' .,_ ' mo 0 que, na ve OCI a e, nos acre Itemos sentlr as lInpres-
soes sensf\" 'd . b' d . d 'A 'els os seus 0 ~etos e elxemos e ter consClenCla, nesse
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afirma COm relayao a metafora: "Uma boa metafora implica uma per-
cepyao intuitiva da semelhanya entre coisas dessemelhantes." (Ret6rica
II, 7-10; II, XI, 5). Assim, a metafora esta no campo da analogia, assim
como a rnetonfmia esta no campo da dependencia (espacial, temporal,
causal). Essas duas figuras, porem, e este e 0 ponto central em meu
argumento, antes de serem escritas, estavam no terreno do mito, que no
seu aspecto simb6lico, trabalha com uma rede de signos que se substitu-
em e personificam coisas visiveis.

Tanto 0 mito quanto a Literatura, atraves do ficcional trabalham
com 0 espayo da invisibilidade, com aquilo que nao pode ser traduzido
num pril11eiro momento, sem que 0 aspecto movediyo da interpretayao
nos carregue na primeira vez que passamos por ela. 0 mito e a literatura,
diferentemente do logos', trabalham com a ausencia de visibitidade2

•

Estes dois discursos nao c1arificam, antes tornam obscuro, trabalhando
com a estetica do invisfvel. Mas isso nao quer dizer que estas formas
narrativas desconsiderem 0 elemento do logos, nem que se afastem com-
pletamente do real, pois sac ambas construyoes hfbridas, admitindo tan-
to 0 elemento ficciona1 quanto 0 referencial. No Dieionario defilosofia,
Jose Fen-ater MORA (2001: p. 1979) afirma:

Quando tornado alegoricamente, 0 mito transforma-se num relato
que tern dois aspectos, ambos igualmente necessarios: 0 fictfcio e 0 real.
o fictfcio consiste em que, de fato, nao ocorreu 0 que 0 relato mftico diz.
Oreal consiste em que de alguma maneira 0 que 0 relato mftico diz
cOlTesponde it realidade. 0 mito e como um relato do que poderia tel'
acontecido se a realidade coincidisse com 0 paradigma da realidade.

Como podemos ver, nao devemos tirar, sem equivoco, aquele las-
tro do real que e subjacente a criayao imagetica do mito e da literatura. A
caracterfstica de simultaneidade perpassa as duas formas de expressao,
desfazendo-se daque1e pensamento analftico em que as coisas sac dividi-
das, separadas, pois neles nao ha limites precisos entre 0 todo e suas
partes. Wolfgang ISER (1996: p. 16-37) questiona a hegemonia da dfade
"verdade/ficyao", mostrando 0 aspecto dubio da literatura, pois essa a
partir do efeito de linguagem tambem nos reve1a a realidade. Iser traba-
Iha com tres nfveis de elementos que constituem 0 ficcional: selefiio,
eombinafiio e desnudamento. Este provocaria uma explorayao dos sen-
tidos do real. 0 mito e a literatura jogam ao mesmo tempo com 0

ocultamento e 0 desnudamento a partir da linguagem.

Entende-se mimetico aqui como urn processo construtivo, urn ate
de criayao imagetica, e nao como c6pia, imitayao. A mimesis foi mal
compreendida no mundo ocidental, sendo traduzida erroneamente como
imitayao pelos latinos, como podemos ver em Horacio, em que ele tinha
a ideia real de imitatio em dois encadeamentos: imitar 0 mundo externo
(arte como c6pia) e imitar os modelos (antigos). Assim, tanto a forya
mimetica literaria quanto a fon;a mimetica do mito, levam-nos para 0

espayo dojieticio e do imaginario, da evidentia, da representayao i1usi-
onista do objeto. Aqui, podemos nos reportar ao livro Mimesis: desafio
ao pensamento, de LuizCosta LIMA (2000: p. 304), em que ele afirma:
"Reavivada intensamente pela poetologia renascentista, esse descaso,
ate hoje genericamente mantido, e responsave1 por se ter a 'mfmesis'
como atividade imitativa, 0 que, ja nao sendo incontestavel no campo
pre-conceitual, se torna claramente questionavel com a teoria aristotelica."
Assim, a definiyao de mfmesis como imitatio, repetiyao, e uma traduyao
p6s-c1assica, nao uma COnCepyaOantiga, grega, como podemos ver em
Arist6teles.

Nao se trata da mesma posiyao de Arist6teles ao falar sobre mimesis
e verossimilhanya, no campo da literatura, como esferas do possfvel?
Arist6teles (Poetica, IX) afirma: "E claro, tambem, pelo que atnis ficou
dito que a obra do poeta nao consiste em contar 0 que aconteceu, mas
sim coisas quais podiam acontecer, possfveis do ponto de vista da veros-
similhanc;a ou da necessidade."

I Estou utilizando aqui 0 sentido de logos (Aoyo/;,)como um instrumento 16gicodo
pensamento discursivo que se iniciou com os pre-socniticos na tentativa destes em
minimizar a legitimidade do mito (llu60/;,).
2 Estou utilizando aqui 0 conceito construfdo por Foucault para definir 0 controle
exercido Pelo poder do panoptismo aU'aves da visibilida~e que c1a!'ltlca q:lalquer
ponto obscuro. Vel' Vigiar e punir: 0 Ilascimell(o da pnsao;. tradu<;aode Llgla M.
Ponde Vassalo. Petr6polis, Vozes, J 977. Terceira Parte - Dlsclphna. Cap. III . 0
panoptismo, pp 173-199.

2. A IMAGEM CROMATICA E SUAS CONOTA<;OES ANTROPOLOGICAS

E SIMBOLICAS

A cor e tecida pelo olhar porque a retina contem toda a gama de
variayoes cromaticas. Para este ensaio, 0 importante e buscar, atraves
do material da cor, 0 que se oculta, a invisibilidade. 0 olhar eo conheci-
mento das coisas secretas a partir das colorac;oes que 0 mundo nos apre-
senta, urn trabalho de traduyao que remete a conotayoes antropol6gicas
e simb6licas. Marilena CHAUf (1988: p. 42) afirma que "0 lexico do
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olhar e todo tecido de palavras imaterializantes." 0 poeta e urn vidente,
pois ve no visivel as camadas ocultas que se infiltram nas cores da su-
perffcie do olhar. A cor esta intimamente liga~a ~ cUltu~ae a sua orde~a-
<;ao simb6lica e estrutural, levando-nos a Slgmflca<;oes e ~on~tac;oes
diversas demonstrando uma rede de relac;oes em suas combmac;oes. As
imagens' coloridas traduzem um conflito de forc;as ~o m.undo c6smico,
mftico, superior ao tempo hist6rico. As qualidades dlstmtlvas d.as corp')s
se dao pelas cores que eles compoem em sua unidade constltutlva. 0
significado da cor, por sua vez, vai variar muito de urn c6digo cultural,
religioso para outro. Temos, no Brasil, a riqueza da fauna e da flora
brasileira, a arte plumaria, que abarca tonalidades diversas. Como aflr-
ma DONDIS (1997: p. 64): "A cor esta de fato, impregnada de informa-
c;ao..." Assim, a cor oferece urn vocabulario amplo que con~poeurn sistema
especffico, urn conjunto de sfmbolos visuais, por assim dlzer. A partir da
sele<;aoe da combina<;ao, das gradac;oes tonais, dos jogos de luz e s~~-
bra, podemos perceber urn mundo que se revela ante nosSOSolhos,. a~l-
dos por experimentar esse jogo de cores no contexto de cada tracltc;ao.
Recordemos WITTGENSTEIN (1977: p. 27): "Vma cor 'brilha' no seu
contexto." 0 contexto e uma rede de relac;oes, em que os jogos de lingua-
gem das cores ordenam-se de acordo com sua especificidad~, pois a cor
nao e dada a priori, nao e definida de antemao, apresenta dIferenc;as em
cada espac;o simb6lico e cultural, ganhando visibilidade numa rede. de
relac;oes e, ao mesmo tempo, demonstrando seu duplo, o~ seJa, 0 rem.o
das rela<;oes invisfveis. A cor apresenta um significado u11lversal, coletl-
vo, compartilhado, e tern urn valor informativo especifico, em que signi-
ficados sac vinculados a especificidades antropol6gicas e simb6licas.
Mesmo assim, 0 olhar nao con segue captar a totalidade da imagem cro-
matica, seleciona aquilo que e mais significativo num dado momento, em
que a poesis utiliza-se do real parajogar com as cores vivas e vibrantes,
escuras ou apagadas do claro e do escuro, do visivel e invisfvel.

Em Ubirajara, temos a todo momento 0 jogo entre luz e sombras.
Jose de Alencar (2001: p. 17) descreve, logo no infcio do romance, a
posic;ao do cac;ador Jaguare: "0 cac;ador repousa a sombra de sua la.n-
c;a."Neste reino da sombra, podemos vislumbrar a invisibilida~e no ~lS-
curso poetico, que nao se fia em contornos precisos, mas nas dlstorc;oes
e entrelinhas do texto original, do mundo e sua ordenac;ao. 0 que se
esconde por detras da cor no romance? A cor eo signa que compoe a
ordenac;ao simb6lica do rito comunitario: "A liga vermelha que cingia a

perna esbelta da estrangeira dizia que nenhum guerreiro jamais possuis-
se a virgem formosa."(ALENCAR: p. 17). A visibilidade da cor forte
cnfatiza, traduz aspectos outros, 0 simb6lico e 0 antropol6gico, demons-
trando a lealdade tupi, que nao rompera com a virgindade da jovem,
pois, como afirma Dondis (1997: p. 66): "Quanto mais intensa e saturada
for a colora<;ao de urn objeto ou acontecimento visual, mais carregada
cstara de expressao e emoc;ao." A virgem reconhece atraves das conotac;oes
cromaticas do cocar a ordenac;ao simb6lica de outra nac;ao: "- Guerreiro
araguaia, pois vejo pela pena vermelha de teu cocar que pertences a essa
nac;ao valente ..." (ALENCAR: p. 18).

Por outro lado, a invisibilidade e diluida para 0 leitor atraves das
llotas explicativas de Alencar, iluminando a partir da descric;ao os olhos
do lei tor que almeja conhecer 0 que esta "alem" das palavras. Neste
scntido, 0 autor aproxima-se da epica homerica, nao deixando nada na
obscuridade, explicando os termos e ritos presentes no corpo do roman-
cc. AUERBACH (1976: p. 4), no ensaio "A cicatriz de Ulisses", escla-
rcce 0 estilo homerico: "representar os fenomenos acabadamente,
palpaveis e visiveis em todas as suas partes, claramente definidos em
suas relac;oes espaciais e temporais."

Do outro lado, a visualiza<;ao do rio Tocantins que percorre a
lIarrativa, a ac;ao dramatica, encerra a invisibilidade que se oculta pol'
dctras de seu elemento aqucitico, superficial - a profundidade do mito
que corre paralelamente ao eixo liten'irio sob a camada hist6rica. As
Illctaforas remetem-nos ao campo semantico da natureza do luO"arfa-o ,

I, ndo-nos entrever c6digos culturais especfficos. As cores nao traduzem
lIpenasuma ordem antropol6gica, mas tambem c6smica, anterior ao tempo
liist6rico, em que as tensoes miticas se dao previamente 11 ordenac;ao do
Illundo visfvel.

A invisibilidade da noite tambem se faz presente: 0 que e invisivel
IOSolhos, e visivel para a alma. Jose de ALENCAR (2001: p. 40) diz:
"No mais escuro da mata, vaga 0 chefe dos araguaias. Seus olhos fogem

luz do dia e buscam a sombra, onde encontram a imagem que traz na
II·mbranc;a."Imagem que se faz presente na mem6ria, que a iluminacom
IIpcnsamento najovem Araci, que reproduz 0 oposto da sombra: "Oo.ras-
III de Araci, a filha da luz." (ALENCAR, 2001: p. 41). Aqui, 0 jogo de
111'1. c sombra se constr6i a partir da linguagem poetica, 0 jogo de desapa-
Il'l'imento e aparecimento atraves da linguagem. Leon KOSSOVITCH
( I()88: p. 204) sugere que 0 visfvel e a cor, mas a cor e tambem 0 invisi-



vel, mostrando 0 duplo aspecto da evvnargeia, em que ayarti.r da,v.isibi-
lidade da cor se esconde a invisibilidade de suas conota~oes slmbolJ.c~se
antropolOgicas. A partir da distribui~ao d~ I~z e d~s sombras, o.artIflCIO
do il-ludere se faz presente, em que a cor flCClonahza-se, compal ando-se
a cor natural, no discurso poetico para nos fazer vel' 0 outre lado do
mundo, imaginario e mftico.

3. A CEGUEIRADE lTAQUEE A SABEDORIADA AUDITIVIDADE

Desde Pitagoras, no mundo ocidental, temos presente 0 papel do
som, da harmonia cosmica que pode ser ouvida por aquele~ que tern a
sabedoria para escutar profundamente a voz ~o Logos. Ele ~flrmav~ que
se tocassemos em certos pontos da corda tenslOnada, podenamos ~l~d~-
zir sons harmonicos, produzindo uma unidade sonora a partir da dl.vlsao
da corda (propor~ao). A harmonia universal mais elevad~ ~odena ser
ouvida mais de pelto por aqueles que perderam 0 dom da VIS~, ~o~'na~-
do-se cegos para as coisas visfveis e videntes para as cOIs_aslI1VI~lvels.
Afinal, ao fecharmos os olhos, ha 0 agu~amento da audH;:ao.Asslm, ao
cego e recusado 0 visfvel para poder apreender 0 que e pass.fvel de escu:
tar vivamente na natureza. Em Ubirajara, temos a ceguelra de ltaque
como uma perda que leva a sabedoria da auditividade. Itaque na~ tem
mais a visao para 0 combate, para a luta armada: "Mas a luz fugm de
seus olhos e ele nao pode mais abrir 0 caminho da guerra." (ALENCAR,
2001, p. 123). Dessa forma, a sabedoria da auditividade se faz presen~e,
mostrando-lhe 0 reino da invisibilidade: "_ Pais da sabedona, abares,
olhai aquele jatoba que se levanta no meio da campina, e que eu so posso
ver agora na sombra de minha alma." (ALENCAR: 200,1,.p. 1?4~. A
audi~ao percebe os sons a partir dos movimentos vlbratonos r~tmlcoS
dos objetos, que soam na alma do vidente Itaque. Marilena CHA UI (1988:
p. 47) afirma que "ver , lan~a-nos para fora. Ouvir, vOI.ta-nospara den-
tro." A individualidade de ltaque, na co-cria~ao do OUVl11te,funde-se na
unidade harmonica e indiferenciada da natureza em sua anterioridadl'
cOsmica. 0 mui1do dos sentidos e transcendido para uma ordem outra,
superior e cosmica, sendo que Itaque compreende a linguagem. do L~ go:,",
da sabedoria do Cosmo. Itaque busca a totalidade perdlda, a lm~nencla
do sentido que esta alem. Atraves da audi~ao, Marilena CHAl!I (198~:
p. 48) ainda afirma: "Indiretamente, porem, e a.audi~ao q~e mal,s contn
bui para 0 crescimento da inteligencia, pois 0 dlscur~o.raCl?nal e a causa
da instru~ao pOl'que esta e audfvel (...), 0 cego e malS lI1telIgente do qUI'
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o surdo-mudo." Itaque quer ouvir a harmonia do arco que e lanc;ado pOI'
varios guerreiros, para reconhecer neste, 0 tra~o peculiar que definira 0

novo chefe da na~ao. Ele ouve 0 arco, reportando-se a tradic;ao, a memo-
ria cosmic a que ficou para tras, buscando a continuidade do antepassado
na tradi~ao: "0 semblante de Itaque remoc;ou, ouvindo 0 zunido que
recordava-lhe 0 tempo de seu vigor. Era assim que ele brandia 0 arco
outrora, quando as luas cresciam aumentando a forc;a de seu brac;o."
(ALENCAR, 2001: p. 132). Aqui, encontramos a diacronia no ouvir, em
que 0 anterior e 0 posterior se cas am numa concilia~ao dos opostos (0

presente e do passado), em que a comparac;ao dos sons dos arcos nos
revel a 0 sentido da flecha, que e penetrar, agu~ar, revelando esse duplo
movimento, fazendo ltaque penetrar 0 sentido do proprio ser, refazendo
a harmonia do universo: "0 velho inclinou a fronte para escutar 0 sibilo
de sua flecha que talhava 0 azul do ceu. Os cantores nao tinham para ele
!TIaisdoce harmonia do que essa." (ALENCAR, 2001, p. 132). H.J
KOELREUTTER (1990: p. 162) afirma que 0 mito faz "to mar audfvel
o que a alma sente, 0 que a alma sente e vive." Assim, e a partir do
discurso mitopoetico que podemos ouvir essa outra voz que se esconde
nas entrelinhas dos sons.

A fase liminal' e urn estado em que 0 iniciado passa pOl'uma fase
de transi~ao, em que 0 sujeito se encontra num momenta de
indeterminac;ao, ja que vive entre os espac;os de dois estagios sociais.
Victor TURNER (1974: p. 117) afirma: "As entidades liminares nao se
situam aqui nem la... A personagem Jaguare, em Ubirajara, passa pOl'
('sse momenta de transi~ao: Jaguare chegou a idade em que 0 mancebo
Iroca a fama do ca~ador pela gloria do guerreiro." (ALENCAR, 2001,
p. 15). Esse estado de transic;ao, que seria indefinfvel, demonstra uma
posic;aoambfgua, urn status indiferenciado do sujeito. Esse sujeito esta-
ria na posi~ao que Turner chama de "liminar". Mas, apos isso, ha uma
rt'integra~ao do indivfduo na esfera social. 0 perigo e controlado pelo
Iilual.Podemos verum exemplo cl<lssicodesse fen6meno na Grecia Antiga
l'om as "Apaturias", em que a crian~a, efebo ou pre-hoplita (aprendiz de
I idadao) passa pelos rituais da efebia para se tornar um jovem hoplita,
f'llcrreiro, inserindo-se assim na polis, na cidade, na verdade clvica a
partir da astucia e da persuasao, tendo como modelo de hoplita 0 adulto
Illisses.



114- I Alexandra Vieira Almeida o jogo da visibilidade e da invisibilidade da linguagem poetica em Ubirajara... 1115

Jaguare passani par pravas para mudar seu status sacial. Ele vence
a inimiga Pajudi e diz: "Eu sau Ubirajara, a senhar da lan<;a,que ven-
ceu a primeira .das guerreiros de Tupa." (ALENCAR, 2001: p. 34).
Aqui, ele muda seu name para Ubirajara, a "senhar da lan<;a". Dessa
farma, temas a visibilidade da heroi num nava estagia, em que sua ex-
pressaa identitaria e intraduzida numa rede de rela<;oes simbolicas na
espa<;a ardenadar da camunidade indigena, na qual ele se insere, cantra-
riamente aa estagia anteriar da "Iiminaridade", em que a sujeita nao se
situa nem aqui nem la, camparanda-se esse momenta a marte, aa estar
na utera indiferenciada da Natureza que a encabre, a invisibilidade e a
escuridaa da naite. Essas pessaas pastas a prova furtam-se a rede de
classifica<;oes, pais transitam na jogo que vai da escuridaa, da
invisibilidade inscrita nas entrelinhas da texta paetica, a luminasidade
da expressaa identitaria, a visibilidade da abjeta ausente que quer se
fazer presente a partir da linguagem.

5. A TRAMAINVISIVELDAPAZE DAGUERRA:Dos FIOSDA GUERRA
E DA UNI.A.ODos ARCOS.

rede, que entretecia das penas dauradas da galo-da-serra." (ALENCAR,
2001: p. 57). Itaque manejava a "Ian<;adeira", palavra que, par sua am-
bigiiidade aparente e simbolica, apanta para a paz e para a guerra. A
lan<;adeira, na seu senti do denatativa, e uma especie de tear, mas pela
seu aspecto semantica, canatativa, nas entrelinhas da discursa paetica,
apanta para a lan<;a,para a cambate. E a emblema da uniaa das na<;oes
nas fias que seraa tecidas invisivelmente pelas arcas das duas tribos.
Pasteriarmente, essa trama se dabra nas paginas seguintes, em que 0

cambate mitica das aguas, urn cambate cosmica, carre paralelamente e
paradaxalmente aa cambate entre as guerreiras e sua pasteriar uniao
atraves da paz.

CONCLUSA.O

Cancluinda, pademas dizer que a Iinguagem traduz a ambigtiida-
de da propria real a pattir da imagem paetica. A ambigiiidade da Evap)'Eux
da abjeto poetica palariza duas esferas que se mesclam: a represen-
labilidade e a intraduzibilidade daquila a qual apanta, 0 abjeta real atra-
yes de sua presen<;a au ausencia que se mavimentam atraves da mimesis.
Na romance paetica alencariana, procurei fazer urn trabalha semelhante
aa palimpsestica, ou seja, retirar camadas, numa raspagem do texto an-
teriar, visivel e fisico, para descabrir as camadas mais densas. POl'autra
lada, afasta-se dele, aa propar varias interpreta<;oes e naa apenas uma
verdade, uma visaa unilateral.

Cama afirma Maurice BLANCHOT (1987: p. 163): " ...a invisi-
vel e entaa a que naa se pade deixar de ver, a incessante que se quer ver."
I\ssim, a evidentia da abjeta paetica naa se define pOl' sua natureza
llnica, pois a propria ausencia da abjeta, sua invisibilidade, pade ser
perceptivel, materializada par aqueles que tern a dam de ouvir ever nas
L'ntrelinhas da texta literaria sua mascara e a que se escande atras dela.
I\qui, a "lan<;adeira" tanta tece quanta alcan<;a seu alva. Na casa, a
Icitar de Ubi raja ra.

o enlace dramatica cantem tadas as elementas que seraa coteja-
das na pragressaa da tecida paetica. A abra se constroi par redabras de
si mesma, que candensa-se na no. Aristoteles intuiu ande nasce a a<;aa,
cama pademas ver na capitula IV da Poitica (1452 B I). A historia e a
deslindamenta da no que desagua na desenlace. Os fatas saa sistemicas,
interrelacionadas numa tram a de rela<;oes simb6licas, paralelas cama
duas filas que se desdabram. Temas esse mamenta na abra Ubirajara
no capftula A Haspitalidade, em que a chegada do h6spede acorre na
mesma mamenta em que ha a remate da trabalho feito na "Ian<;adeira",
que sinaliza a urdidura da paz e da guerra entre as tribas inimigas: "Quan-
da chegau Ubirajara, a grande chefe das tacantins, depais de ter remata-
da a urdidura, entregau a lan<;adeira aa guerreira Piraja, que estava a
seu lada, e veia aa encantra da h6spede." (ALENCAR, 2001: p. 57). A
canclusaa de rematar a urdidura antecipa 0 acabamento da tram a paeti-
ca, a no tece a trama, a clfmax canstrufda pelas "fiandeiras." Jase de
Alencar antecipa, na paragrafa anterior, a remate da urdidura na se-
guinte descri<;aa: "Nesse mamenta as mulheres calacadas em duas filas,
cam as maas erguidas, urdiam as fios de algadaa, passadas pelas dedas
abertas em farma de pente. Itaque manejava a lan<;adeira, taa destra
cama na peleja vibrava a tacape. Sua maa ligeira tramava a teia de uma
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I
QUATRO SENTI DOS CARDEAIS:

TEMPO, MUSICA, CORTAzAR E DELEUZE

Quando colocamos 0 CD no aparelho de som e ouvimos as notas
que Charlie "Bird" Parker soprau em seu sax numa noite inspirada de
1946, somos imediatamente remetidos do seculo XXI para a aurora do
bebop. Apesar do fascfnio que a viagem causa, experimentamos apenas
uma ilus6ria volta no tempo proporcionada pela tecnologia de registro e
reprodu~ao sonora. Porem, outro fenomeno temporal, mais banal e para-
doxalmente mais fantastico, acontece quando ouvimos as notas de "Lover
man", gravadas naquela noite. Ao ouviruma nota musical, somos reme-
tidos para 0 passado pela mem6ria das notas que a antecederam e do
mesmo modo somos remetidos para 0 futuro pela expectativa da nota
que vira a seguir. S6 assim, remetidos pela nota que esta a soar, simulta-
neamente para 0 passado e para 0 futuro, a musica pode criar uma sen-
sa~ao artistica pela sucessao de sons. A frui~ao musical, pOltanto, ocone
na cisao temporal. Por outro lado, a produ~ao das notas no sax de Charlie
Parker tambem envolve uma complexidade temporal. Entre sua concep-
~ao no cerebro de Bird, seu impulso nos musculos de Bird e sua resso-
nancia sonora ha uma coordena~ao de fun~6es que faz a musica voar e
abolir qualquer sentido de presente. Uma nota nao e soprada sem que a
seguinte ja esteja sendo concebida no cerebro de Bird. Mas qual a dis-
tancia entre uma nota e outra, em que ponto uma nota se distingue da
outra se 0 que ouvimos e urn continuo musical, uma frase mel6dica apa-
rentemente sem silencios? Bird quer encontrar a distancia infinitesimal,
c paradoxalmente infinita, entre duas notas: faz com que uma nota avan-
ce sobre a anterior, quer colar uma nota na outra, quer fundi-las, sintetiza-
las. Mas 0 musico tambem alonga as notas ate certo limiar ou entao
produz apenas fragmentos de notas que formam urn emaranhado de sons
instigantes, angustiantes. E a angustia do perseguidor incansavel. Bird
quer se instalar "entre" as notas para encontrar seu segredo, levar ao
limite a potencia de extrair sensa~6es do sax. 0 que ele persegue, tal
como urn fil6sofo, e a essencia do tempo envolvida na musica. Quer


