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In four articles issued behnreen 1971 and 1975. Isaac Nicolau Salum outlined the maln ideas of a 
"linguistic-rhetorical approach" method to texts not givlng it a definitive fom. which was, however. Wied 
to be atlained by means of inumerabie text schematization exercises published in eleven booklets up to 
1979. 

Rescuing some of lhe scanered proposals in those writings, thls arucle aims at meditating about 
the method value for a critical study of texts and for the analysis of lhe speech. and at lhe same time, as a 
conoboration of lhe procedure effectiveness. applying it to lhe characterizatlon of Nala and Damayano. 
characters of a parallel account to lhe narrative structure of lhe Sanskdt epic poem Mahabherata. for 
whom it reveals rhetodcal dlmenslons lhat a less atlentlve reading wlll neglect 



O tftuio deste artigo A o refazimento de uma expressao com que, na conclusao do 
seu "Camoes em trds lances", Isaac Nicolau Salum afirma que o m4todo de abordagem 
lingufstico-retorica de textos por ele proposto, "levando a uma penetracao mais profun- 
da no texto, libera o docente do impressionisrno criuco, que 4 o domlnio do 'vale-tudo', 
uma porta aberta ao devaneio"'. Essa afirmac~olcttacao A exemplar como definicao 
das finalidades dessa sua proposta de an6lise textual: minha intencao 4, respigando 
aqui e ali nos escritos do Mestre, possibilitar a interessados na ciencia da linguagem 
uma pequena e rapida amostragem do que pode produzir um esplrito cientifico dr io  e 
cauteloso - e obstinadamente humilde - como o do estudioso em tela; e, tambem, reve- 
lar uma pequena parcela da modemidade cientifica latente nos seus exerclcios de es- 
quematizaca de textos, nos arrazoados teoricos que elaborou e neles dispersalimersa 
na especial atencao dada historia do metodo e B fixacao de cnt6rios metodologicos 
para a tAcnica por ele desenvolvida2. 

Em primeiro lugar, o material explfcito de trabalho A o texto, considerado, primei- 
ramente, como "um enunciado ou uma sucessao de  enunciado^"^, e, depois, como "u- 
ma sucessao de frases (= perlodos) coordenadas ou justapostas, podendo estar em 
relacfio de subordinacao semantica, mas nao de subordinacao sintatica", admitida esta 
Ultima apenas no plano intrafrasico4. E evidente que essa terminologia, proveniente da 
boa gramatica tradicional, se deixa de bom grado reformular pela terminologia e pela 
conceituacao da Lingufstica modema - mas nfio A essa a proposta deste artigo. Desde 
o comeco, o prbprio ensejador deste metodo de abordagem considera que "claro esta 
que al nos achamos antes no domlnio da fala que no da Ilng~a"~. Dessa maneira, o 
texto, considerado como sucessao de unidades semanticamente subordinadas, da-se 
ao seu analista como um ato de fala: "a interpretacao do texto 6 tratamento da fa- 
la'', aquela manifestacao individual e momentanea de que fala Saussure no Cours de 
linguistique g6n6rale. 

Como o proprio I. N. Salum parece observar7, os seus princlpios de esquemati- 
zacao do texto nao levariam $I "estrutura profunda" da Ilngua (estrutura que, na realida- 
de, desvenda os pormenores da Ilngua), mas, sim, ao exame do que a fala tem de es- 
truturalmente significativo no seu fundo tecido em forma de enunciado revelador das 
idiossincrasias do falante (= autor de um texto). E certo que, no texto, "os periodos sao 
enunciados coordenados, os parhgrafos sao uma sucessao de perfodos coordenados, 
os capitulos uma sucess~o de paragrafos c~ordenados"~ - mas essa afirmacao pare- 

2 - At6 outubro de 1979. 11 Cadernos publicados, 4 artigos (ver bibliografia) e inconlaveis es- 
quemas avulsos. 

3 - Salum 1971: 3; Salum 1972: 3; Salum 1972 3. 
4 - Salum 1978: 11; Salum 1979: 111. Salvo infomac6es em contrdrio, os grilos s&o sempre meus. 
5 - Salum 1971: 2;.Salum 1972 2: Salum 1972: 2. 
6 - Idem., 
7 - Salum 1978: 111. 
8 - Salum 1971: 2; Salum 1972: 2: Salum 1972: 2. 



ce querer dizer, justamente, do conjunto das unidades textuais significativas com as 
quais o falante elabora i6glca e retoricamente o seu discurso. E, nesse sentido, nao 
corresponde essa afirmacao a um princfpb de tipologia dos Instantes organizadores da 
fala? 

Em segundo lugar. o campo de destinacao do trabalho desenvolvido por I. N. Se- 
lum esta longe de ser apenas o ddatico, aquele que se d8 com o contato entre docente 
e discente. O certo, antes, A que a relativa simplicidade de seus princlpbs de esquema- 
tizacao do texto tem como escopo uma performAncla discente levada a cabo sem maio- 
res problemas (ela costuma ocorrer com a ausdncia do docentq senti0 os da compre- 
ensao de conceitos gramaticais. Em outras palavras, o que se exige do discente - ele 
proprio um falante - A que ele aplique analiticamente a uma fala de outrem os seus pr6- 
prios meios de estruturac80 de um texto. A empatia 4 perfeita, e mediada pela gramati- 
ca - e justamente por aquelas instancias da gramatica que parecem dizer respeito mais 
a fala do que h Ilngua. Por essa razao, ultrapassando-se a situacao did8tica. esse m& 
todo de abordagem de um texto pode levar, no plano academico-intelectual, ao estabe- 
lecimento de uma Lingulstica da Fala - ou de uma das suas possibilidades -, campo 
analitico proposto por Saussure (e para o qual o proprio linguista parecia se dirigir com 
o seu estudo mal-compreendido dos anagramas). 

Muito preso ainda 81 situacao diddtica, I. N. Salum afirma que o seu m4todo libera 
o docente do "impressionismo" critico - e os seus esquemas de exegese j8 foram 
chamados de, "de certo modo, uma profanacao da poesiang. Bem, mas &vihvabs quer 
dizer isso mesmolO: "liberacao" - que neste caso A dupla: liberacao da forma slgnlfica- 
tiva do texto, e do docente (e na0 so dele) para o que A cientificamente sArio; tambAm. 
"dissolucao, fim, morte" - mas apenas daquele lirismo espumoso, da espuma de senti- 
do que recobre o texto, para dar lugar ao surgimento do que ele tem de efetivamente 
p o 6 t i c o, de construcao; e, ainda, "solucao" - o que parece evidente: a consta- 
tacao do lirismo A redundante, reflexo de espelho no espelho. prolongamento da ima- 
gem ao infinito, o que nao acontece com a verificacilo do p o A t i c o do texto, 
que tem grau &imo de informac80 e reflete apenas o objeto e dele d8 apenas uma ima- 
gem. Ha alguma demonstracao melhor do labor p o A t i c o do exordio d'Os 
Lusladas que seja tao visualmente cabal e esclarecedora do textocamoniano do que 
os quadros exeg6ticos de "Cam6es em tr6s lances" que. eliminando o lirismo tout 
couit grandiloquente dos comentarios desdobradores, apresenta o p o 4 t I c o 
aprisionado pela analise logicamente dirigida e lndlclador do labor do poeta? 

Essas consideracoes tem sua pertinbncia aumentada quando se pensa no car& 
ter Interdisclplinar ensejado pela terceira fase desse processo de abordagem Ilngulsti- 
co-retbrica do texto, aquela que corresponde a uma "reflexkio crNca sobre o texto es- 
quematizado"" que. segundo o proprio I. N. Salum. "ressaltar8 a interrrelactlo 

9 - Salum 1978: 111. 
10 - Pabbn S. de Urblna 1980: S.V. 
1 1 - Salum 1971 : 3: em Salum 1979: 111, espedflcada como "andlise critica exeg6Uca1'. 



sintatico-semAntica do texto, englobando consideracoes de natureza mdltipla, in- 
clulndo as histbricas. mitologicas, psicok5gicas, sociol6gicas, retbricas, fonol6gicas e 
ritmicas, tudo isso sem sair do texto, ou antes, saindo precisamente do texto"12. Con- 
tinuando com as palavras do autor. "claro esta que nesse caso salmos dos domlnios 
da Ungufstica e entramos nos da Estillstica e no problema da exegese, do exame do 
contexto, da explicacao riteraria, que 6 trabalho Arduo, mas importante e fecundo"13. 
Por minha parte, considero essa reinsercao do objeto na sua propria situacao de 
enunclacao uma das maiores, senao a maior delas, contribuicoes do m6todo para o 
avanco da ciencia da linguagem - uma instancia que, sem pretender substituir ou des- 
locar os estudos da Ilngua, se preocupa em apanhar o falante dentro do proprio fomo 
em que ele coze seu discurso. 

Se - para concluir esta introducao - aos olhos de alguns parece "crime" o fato 
de se dilacerar um texto para compreende-lo racionalmente, que nos satisfaca e re- 
compense o esplrito a certeza de que o texto nao ser6 mais algo et6reo passfvel de flu- 
tuacoes e veleidades pessoais (a partir de que ponto, e ate quando, se pode ignorar o 
texto em suas especificidades?), mas um terreno seguro sobre o qual se pisa com a 
sensaciio de protecao oriunda da propria simplicidade do metodo de trabalho e sobre o 
qual se descobre o lado mais exacerbadamente humano da linguagem. O que "com- 
pensa" o "crime" na0 6 tanto sua aparente simplicidade de processo, mas sua faceta 
outonal - tanto em relacao a anatomizacao do texto (sua radiografia, o espectro de Ar- 
vore sem pormenores de fronde14), quanto, principalmente, em relacao h fnitiicact40 do 
texto e do m6todo (a colheita da fala, o homem em seus interesses lingulsticos basicos 
e legitimos)' 5. 

A consideracao do texto como fala, a teorizacao posslvel de uma pratica, a cienti- 
ficidade do procedimento metodologico e a atenciio para os dados conceituais - foram 
esses os elementos que me fizeram pensar na possibilidade de descobrir em camadas 
mais profundas do falante sanscrito um elemento qualquer da sua ideologia. Acostuma- 
do que j6 estava ao manejo do conto "A Historia de Nala", do livro III do Mahabharata, 
decidi-me por aplicar o m6todo de abordagem lingulsticeretorica a caracterizacao de 
suas duas personagens principais16. O resultado a que cheguei pode parecer simples, 

.I2 - Salum 1972: 3; grifo do Autor: "saindo". 
13 - Salum 1973: 1. 
14 -Idem.. 
15 - Refiro-me aqui. essencialmente. a Salum 1971: 3-4: "( ...) a esquematlzacao dispensa 

teminologia e poe tudo diante dos olhos. E esse o seudefeito: pondo tudo claro. parece excessivamen- 
te terra-a-terra,mas devo confessar que. se o desfrasamento nem sempre oferece dificuldades. a re- 
composicao As vezes atordoa a gente. Mas 6 um 'crime' que compensa!" 
. 16 - Existe em portugu6s uma traducBo de Lufs Jardim publicada pela Jos6 Olympio em 1944 
cor& volume 12 de sua ColecBo RubBy8t com o titulo de NalA e DamayantL Procede da traducBdre- 
crlac6o de A.-Ferdinand Herold (embora nao refira essa fonte). publicada pela Edition d'Art H. Piazza 
em 1923. Paris. editada pela Imprimerie G. Kadar com um luxo que nossa Jos6 Olymplo eliminou por 
completo. O relato est8 tamb6m no Mahabharata de Annibal Mello de Noronha e Faro (SBo Paulo. 
(&,$ !a. 1943). pp. 77- 102. e na versBo de William Buck. com o mesmo titulo (SBo Paulo. Clrculo do Li- "1, - vro. ),, pp. 125- 140. 



mas ele aponta. gracas ao m6Wo utilizado. uma direc0o nove na considerac00 da ins- 
tauracao d0 homem e da mulher sanscritos (talvez do homem-e da mulher indianos em 
geral, ou talvez apenas do homem e da mulher bpicos) naquela cultura e; em con- 
sequ6ncia. na sua literatura - no "textemunho" do homem sanscrito. 

Os dois fragmentos destacados para a analise encontram-se no capiiulo 52 do Ii- 
vro acima referido e sao constituldos pelos dfsticos 1-4, para a caracterizac~o de Nala, 
e 10-14 para a de Damayanti. A esquematizactio, que segue de perto os princfpios ge- 
rais enunciados por I. N. Salum. foi feita para que se pudesse demonstrar pelo menos 
duas maneiras - aquelas que vem expressas pelos textos - pelas quals o homem "fa- 
lante" do padrao literario da Ifngua indiana (ao qual se tem dado o nome de "san~crito") 
construiu seus referentes. Em relacao ti caracterizacao do rei Nala, esclareco que a 
recomposicao do texto poderia levar ao estabelecimento de v&ios esquemas diferen- 
tes. dependentes todos eles de criterios diversificados de agrupamento dos atributos: 
fica aqui consignada, no entanto, apenas uma dessas possibilidades - nenhuma das 
outras prejudicaria a argumentacao que se segue. 

Eis os excertos17: 
a) para Nala: 

aGd raja na10 nama b%asenasuto ba i  I 
upapanno gunai isJar6pavan a~vakovidahl I 1 I I 
atis!han manujendranarh mUrdhni devapatlr yathal 
upary upari sarvesam aditya iva tejasa l 12 1 I 
brahma?yo vedavic churo nisadhesu mahjpatih I 
aksapriyah - -  satyavad~mahari - aksa"hinipatih i I3 1 I 
$sito naranari~am udarah samyatendriyah 
raksita dhanvinam cresihah saksad iva manuh svayam 1 14 1 I 

b) para ~ a m a ~ a n c  
damayan~ tu rupena tejasa yacasa criya 
saubhagyena ca lokesu yacah prapa sumadhyama 111011 
atha tam vayasi prapte d>sb%~ sama1arhk.m 
catam catam sakhin-h ca paryupasac chacim iva I 11 1 I I 
tatra sma Gjate bhaimj sarvabhara~abhUgi6 I 
sakhimadhye 'navadyaiigi vidyut saudamai yatha 1 11 2 1 1 
aiva rUpasampanna crTr ivayatalocana l 
na devey na yaksesu Gdyg Npavaii kva cit 1 113 1 I 
manuqeqv api canyequ d~tapurvetha va cruia 
cittapramathini bala devanam api sundafi 1 11 4 1 1. 

Todos os historiadores da hdla, antiga ou moderna - e em sua esteira todos os 
estudiosos da cultura shnscrita -. sfio unhimes em afirmar e Inferioridade ocupada pe- 

17 - Lanman 1947: parte I. 



Ia mulher naquela cultura eo longo de toda sua travessia histbrica. Baseiam-se eles, 
unicamente, no conteudo de toda a literatura juridica. no conteGdo das inscricoes im- 
periais, no conteudo da imensa tradicao oral de cunho juridico que ainda hoje desagua 
na consideracao da inferioridade quase se~l izada da mulher. Surge, no entanto, um 
Impasse quando se verifica o conteudo da literatura artistica, em que a mulher compa- 
rece idealizada. alcada a uma posicao menos inferior do que aquela que se depreende 
dos textos, por assim dizer, legais. Instaura-se, assim, o mito puramente academico da 
"ambiguidade social da mulher indiana antiga", mito alimentado pelo exame apenas do 
contebdo dos textos. O que os historiadores nao verificaram A que essa "ambiguida- 
de" ja esta dada. para o perlodo Apico pelo menos, na propria elaboracao da forma de 
certos discursos sanscritos, entre os quais o analisado aqui se destaca. Em outros 
temos: o que eles nao perceberam - talvez por nao julgarem ser a forma do texto um 
objeto de verificacao de sua Area - 6 que, mais uma vez, foma e conteudo nao sao 
absolutamente separaveis. O que A preciso estabelecer, no entanto, 6 aquilo que marca 
textualmente essa adesao estfita, A aquilo que faz a forma homologar textualmente um 
conteudo da estrutura da sociedade e como o faz. Nesse sentido A que sao preciosas 
as caracterizacoes das personagens Apicas. 

No conto que relata a historia de Nala e Damayan;, foi esta que o escolheu para 
marido numa fila de pretendentes, ao final, quando se reencontraram, ela estendeu os 
bracos para ele e, aconchegando ao peito a fronte do marido, sorriu. E ele chorou. De 
prazer, diz o texto, mas o certo A que, quando eles se separaram, foi Nala quem aban- 
donou a esposa na floresta, com apenas meio manto de cortica para proteger o corpo 
contra as intemperies. E, depois de ter fugido levando a outra metade do manto, en- 
quanto ~ama~an~dormia.  Nala se eclipsa da narrativa, que passa a relatar apenas os 
dissabores experimentados pela bela mulher As voltas com uma serpente, um cacador 
inebriado pela visao do seu corpo seminu, o calor do sol e o frio da noite. a fome, uma 
manada de elefantes em correria pela floresta, a colera dos mercadores que a queriam 
Eipedrejar e a zombaria das criancas que a tomam por louca, ate que A conduzida a 
uma rainha e recambiada A casa paterna. Guardava ela a certeza de que Nala voltaria 
um dia e se reuniria a ele, contrito e arrependido por nao acreditar que ela seria sufi- 
cientemente forte para suportar com ele o exiiio na floresta. Quanto a Nala, chora du- 
rante todo o perlodo de separacao, chora ainda quando. disfarcado em cocheiro. entra 
no palAcio da esposa e ali v6 seus dois filhos; reencontrada a femea, Nala, o macho, 
pode, depois de chorar de prazer. fazer valer toda sua forca e reconquistar o reino per- 
dido num jogo de dados. 

Ora, parece evidente que o conteudo da namativa A construido exatamente para 
radicar o valor Atico fundamental da esposa indiana idealizada pelas castas dominan- 
tes, especialmente a esposa ksatriya - a fidelidade e a constancia em qualquer cir- 
cunstancia. Ao mesmo tempo. ;ara estabelecer a integralidade moral (dada como natu- 
ral) do marido - mesmo que este tenha passado (ou ate por isso mesmo) para segundo 
plano e mesmo que ele padeca do "demonio do jogo de dados" - uma pr6tica recrimi- 
nada. mas generalizada - que o leva a perder o reino. O que A Importante ressaltar, 



mais uma vez, A que todos os elemento Aticos - masculinos e femininos - sao fomecl- 
dos de antemSo. na caracterizacao das personagens. formalmonte e nao apenas con- 
teudisticamente. 

O processodaconstrucao enunciada das personagens 4 efetuado de duas rnanei- 
ras diferentes. Nala A caracterizado por meio de 21 atributos que se coordenam assin- 
deticarnente para dar ao leitor/ouvinte a configuracao global do marido-macbheroi - e. 
como tal. podem ser retirados sem que a narrativa perca nenhuma informacao funda- 
mental. Damayanti, por outro lado, 4 caracterizada de maneira mais complexa: em sua 
pintura inicial percebem-se blocos atributivos que sao tributarios de um estatuto formal 
completamente diferente do de Nala: a esposa-femea-herofna existe enquanto discurso, 
da mesma forma que, no desenvolvimento narrativo, ele so existe apenas enquanto rei; 
Damayanfi- e esse nome A nela uma essencialidade - vale por seu carater total. 

0 s  atributos do "rei" sao meras cristalizacoes estereotipadas e remetem, sem- 
pre, a conceitos facilmente perceptiveis no conjunto das qualidades necessarias a um 
slmbolo dos ksatriya, os membros da segunda casta indiana (Ver esquemas 1.1 e 
1.2). As comparacoes estabeieadas com divindades (Indra, o "senhor dos deuses"; 
Aditya. o Sol; Manu, o legislador "vislvel" na organizacao social) sao sempre apendi- 
ces: ao rei, basta-lhe estar acima e A frente de todos os homens e que sua presenca 
seja marcante - qualidades, alias, nao especificas do rei em questao, mas "naturais" 
de qualquer rei. Assim, de maneira geral. todo o conjunto de atributos seria perfeitarnen- 
te descartavel - ao ouvintelleitor bastaria saber que "existia um rei". Mas por que, 
entao, alinhar todos os 21 atributos, enunciados caoticamente e mais ou menos 
agrupaveis em unidades menores relativas a flsico, psicologia, moral, habilidades, etc.? 

Ja em relacao a DamayantT, os atributos enunciam ou a exacerbacao da beleza 
flsica (que vai de "bela" a "linda", com frequentes alusoes A "beleza") ou a agitaca0 es- 
tabelecida na Corte ao seu redor (Ver esquemas 2.1 e 2.2). As comparacoes com di- 
vindades ( c a s  a Forca, esposa de Indra; ci, a Boa-Sorte, a Fertilidade) sao funda- 
mentais: 6 necessario que ela esteja cercada de escravas e aias como c a d  e que te- 
nha olhos amendoados como C; para que. na narrativa, sejam realcados sua solidao e 
seu depauperamento flsico. Assim como A fundamental que o primeiro e o ultimo blocos 
de atributos se refiram mais especificamente sua beleza e que os tres blocos inter- 
mediarios a situem progressivamente no palacio, no reino e no espaco do esplrito e da 
memoria dos deuses-genios-homens-e-outros-mortais. Como tamb4m A fundamental 
que sua beleza (no primeiro bloco) se espalhe em gloria por todas as terras e que a mu- 
lher (no ultimo bloco) continue pertubando ate o esplrito dos deuses no cAu. O mais es- 
sencial. todavia, A que esses elementos nao possam ser retirados. tomados atributos 
descartaveis com prejulzo da propria existencia da personagem. Mas fica ainda uma 
pergunta: por que caracteriza-la com essa forma? 

Devo. antes de mais nada. lembrar que as personagens se chamam Nala e 
Darnayani e que esses nomes sao significativos. O termo nala designa uma espAcie 
de canico, aquele vegetal que o vento castiga e dobra. Por seu turno. I3amayanU sig- 
nifica "vitoriosa". 



Em consequ6nda. parece-me que os nomes escolhidos estao profundamente li- 
gados as caracterizacoes - melhor. as caracterizacoes possibilitam. a pariir dos no- 
mes, a formacao de uma imagem que se deve cristalizar no espfrito do ouvinteneitor 
desde o infcio. Nala. o rei chamado CANICO, deve ser imaginado desde o infcio (seu 
nome A o primeiro atributo enunciado) como o canico em plena vitalidade, crescendo 
forte e poderoso no reino de Nisadha, com caracteristicas pessoais genbricas de todos 
os reis, de todos os sustentaculos do reino. No desenvolvimento da narrativa. ele serA 
batido pelo vento e abatido pela tempestade que se desencadeara sobre sua vida e a 
de sua esposa: serA uma personagem latente - um "rei" eclipsado, mas presente na 
ausencia. Findos a tormenta e o tormento, ele recobrara sua vitalidade e seu poder no 
mesmfssimo Nisadha. Veja-se, porem, que o eclipsamento do rei obriga a que o autor 
demonstre seus atributos apenas antes do motivo que levara a mulher ao primeiro pla- 
no narrativo. Tudo se passa como se. no fragor da tempestade. o canico nao fosse 
visfvel, mas se tivesse a certeza de que ele continua existindo latentemente sob os 
elementos. Daf o autor marcar o rei, definitiva40 antecipadamente com todos os atribu- 
tos num enunciado adversativo e ambfguo (que sera desenvolvido pela narrativa): o rei 
em questao A um canico - mas A forte e isso basta. 

Por outro lado a mulher chamada VITORIOSA tem, na sua caracterizacao, apon- 
tadas qualidades que fixam uma vitoria sobre a beleza de todas as outras mulheres e 
sobre o ambiente das outras mulheres (e nisso ela semelha deusas) e sobre o espfrito 
de toda classe de homens. Mas veja-se que sua vitoria A apenas sobre o resplendor e 
os faustos genAtico e cortesao. Ao assumir o primeiro plano da narrativa. ela procla- 
mara sua vitoria sobre todas as intempAries morais, psicologicas, Aticas, sociais. etc., 
conquistando. assim, seu lugar de direito ao lado do homem - sua vitbria sobre a reali- 
dade -, mas via discurso: a conquista da consideracao social quanto A parte da mulher 
como ser humano A uma operacao pessoal, ativa - que tem como ponto de partida o fa- 
to de realmente possuir alguns dotes pessoais18. Se a inulher-fortaleza fosse enuncia- 
da no inlcio da narrativa. isso daria de antemao a equalizacao da mulher. se, por outro 
lado, sua caracterizacao fosse feita com termos descartaveis, a simples enunciacao da 
existhncia de uma mulher (chamada Vitoriosa ou nao) nao seria Util para a demons- 
tracao da complexidade (da "ambiguidade") da posicao da mulher que o texto quer. 
formalmente, ensejar e ressaltar em contraposicao aos textos legais. Que ela se dB 
como vitoriosa A tao importante para a narrativa quanto, fundamentalmente, para sua 
caracterizacao: dar seu nome nao ser um atnbuto inicial, dar ele ja aparecer "em discur- 
so". dar, tarnbAm, a beleza e o luxo nao serem propriamente atributos JA conquistados. 
mas pontos de partida, aderecos naturais. para a conquista dos seus verdadeiros atri- 
butos. Importa que seja constatada sua trajetbria: da beleza A fortaleza. 

18 - No seculo Vil d.C.. o poeta Bhachari - apontando para a conservaciio dessa visilo. dird 
num poema (traduc80 minha): 

"NA0 tenho dotes de ator. niio sou um bufa0 chistoso. 
n8o sou um rndslco iluminado nem um cortesiio ardiloso. 
Que lugar. enlao. na Corte para algu6m como eu deve haver 
se nem ao menos sou uma iovem e atraente mulher?" 



Em outras palavras, a acao (a narrativa) - a precariedade da vida - apenas con- 
forma, para o homem, suas prerrogativas; em relacao a mulher. todavia, transforma-as, 
configurando-a definitivamente complexa. Caractenzacao e narracao nao sao, asslm, 
excludentes: a caracterizacao de ambas as personagens ln-forma dados definitivos (i- 
niciais = finais) para o homem e transitorios para a mulher; a narracao 4 um contrapon- 
to para a caracterizacao. pois que completa com outros dados, desvendando a mulher, 
aquele retrato idealizado, certamente exigido pela sua celebracaolconsideracao no inte- 
rior das castas dominantes. Uma mulher inferior (como dizem os historiadores, de olho 
no conteudo dos textos) apenas porque nao ocupa posicao poliiica de mando; mas se- 
guramente ao lado do homem, por direito conquistado (na0 propriamente concedido), 
instiiuldo por sua trajetoria pela vida do homem. 

Foi assim que o mAtodo de abordagem lingulstico-retorica me ajudou a reconside- 
rar as afirmacoes sempre frageis dos historiadores a respeito da condicao da mulher e 
do homem na sociedade indiana 4pica de expressao literaria sanscrita. O homem exis- 
te cristalizado de antemao: o conceito que dele se faz, mesmo que ele perca o reino 
num jogo de dados e se dobre, nao muda nunca; a mulher, a princlpio apenas belissi- 
mamente linda, conquista sua forca ao longo de sua vida (sem que, em momento al- 
gum, se coloque a quesfao da maternidade). Atitude paternalista (alguns diriam machis- 
ta) ou idealizante ou ate mesmo feminista, nao importa discutir aqui o movel dessas 
qualificacbes - sob o risco de se ser novamente "impressionista". O fato A que a con- 
dicao social da mulher A pensada de maneira mais complexa que a do homem (nao se 
trata propriamente de uma questao de "ambiguidade") e a formalizaci30 textual de sua 
p osicao o demonstra, mais claramente do que o exame dos manuais de historia ou da 
literatura, que se apegam apenas ao conteudo. 

Um exame detalhado dos dois excertos (um trabalho etimologico, imagAtico. es- 
tillstico, miuco, etc.) - um exame que nao pude fazer aqui - com certeza levaria a uma 
argumentacao' mais aprofundada. Bastou-me, no entanto. tentar mostrar que o mAtodo 
utilizado ultrapassa em muito o simples "espetamento manlaco do texto em garfos" com 
que I. N. Salum se refere aos seus esquemas: interessa-me. sobretudo - porque me 
parecem ser essas a finalidade e a functio primordiais desse metodo -, levar a forma 
espetada A boca para apreciar o que a forma oculta19. 

19 - 0 s  dlstim 5 a 9. IntemiedlBrlos entre as caracterlzacbes de Nala e ~amayanfF. relatam o 
modo pelo qual o pai desta, Bhlma (tamb6m um,rajan Igualado resumidamente a Nala com um 1.- 
thdve "exatamente aslm"), teve 4 filhos. Nos esquemas 1 e 2. as chaves x ligam-se por me10 desse 
relato; as chaves xx Ilgam-se A contlnuac80 da nanatlva. 
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ESQUEMA 1 . 2  

existia um 
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