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ALGUMAS CONSIDERAQOES SOBRE A INTERFERENCIA 

FONOLOGICA (NlVEL SEGMENTAL) NO PORTUGUES 

FALADO PELOS JAPONESES NA REG I AO DE CAMPINAS (*) 

Elza Taeko Doi 

Embora os casos de interferencia no nfve! segmental possam 

ser levantados atrav^s do confronto entre os dois sistemas em ques- 

tcto, verificamos que, em termos reais, nem todas as formas previsf- 

veis se concretizam. Podenamos com isto, levantar a hipdtese de que 

estes casos de interferencia baseados na previsSo ocorreriam na fase 

inicial do contacto com a nova Ifngua, quando o falante produz os 

segmentos da Ifngua secunddria baseados nos processes fonoldgicos 

da sua Ifngua prim^ria. No caso do Portugues falado pelos japoneses, 

considerando que a mora e a menor unidade fonoldgica de que estes 

falantes tem consciencia, os segmentos do Portugues seriam interpre- 

tados com base nesta unidade constitiifda principalmente de (C)V,e 

n§o em unidades segmentais. 

0 nosso objetivo neste capftulo e examinar: 

1. os segmentos do Japones que interferem frequentemente no Portu- 

gues, falado pelos japoneses, e os segmentos que nSfo sofrem inter- 

ferencias; 

2. as condipoes sob as quais se verificam ou nSo estes casos de interfe- 

rencia. 

Para a realizapao desse trabalho gravamos a fala informal dos 

japoneses residentes no muniefpio de Campinas. Os informantes, em 

numero de dez, s§o provenientes de Gunma(2)1, Shizuoka(1),Koch« 

(*) Parte da dissertap^o de Mestrado apresentada ao Departamento de Lingufc 
tica do Institute de Estudos da Linguagem da Universidade Estadual de 

Campinas (1983). 
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(1), Nagano (1), Fukuoka (2), Hiroshima (1), Okayama (1),Miyagui 

(1). 0 tempo de gravapSo da entrevista girou em torno de 15 a 30 

minutos. Desta gravagao, os 10 a 15 minutos iniciais foram transcri- 

tos foneticamente empregando-se o sistema de transcric§o do I.P.A. 

Da ancilise dos dados podemos levantar o seguinte quadro 

comparativo entre as manifestacoes segmentais verificadas no Portu- 

gues dos nossos informantes e as interferencias previsfveis baseadas 

no confront© dos dois sistemas fonoldgicos em quest§o: Portugues 

e Japones. 

Segmentos 
do Port. 

Segmentos do 
Japones 

Realizacao 

Previsfvel 

Portugues dos 

japoneses 

? p P V 

IXW-i 

k. 

t » . 
Lt>] /- t 

L-tsJ/- a 

K. 

CKJ/- a. 
A 

t 

Its! 1- 1A- 

k. 

t 

K. 

DO/-* 

b 

ol 

Cd^/-i 

b 

Uif/-A 

UzV- U 

b 

cL 

UA]/-A 

b 

ol 

CcLz,] /- a 

h 

f 

V 

k 
C93/-a 

LH/'W. 

k 

C9l /- A- 

C13/- U. 

b 

±.T 

^ 3 (■! CASO j 

b ,(3. lA v 

S 

J 

Sf ■ 
LfJ V- l 

St- A.o.u. 

C$1 

I>3/-a 

//-A.O.U. 

CfJ 

L«3/-a 

L?3 

C/3 /—v 

j^, o, u. 

Cfl 
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Segmentos Segmentos do Realiza^o Portugues dos 

do Port. Japon^s PrevisCvel japoneses 

Z Z -z. Z 

LcU] /- »■ Ld2i3/--i 

UzJ/#- caz3 Z^- 

3 CA*]/- a.o.w. ta.?] /-a. o.u. ca*]/-a,<. «>.u 

C?] /-* f,w(. 

i £ £ . t- 

teJU $ CCD] /_ i 

t£3/- t' 
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LK] tK3 

£j £j 1—
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u_i 

£ £ £ £ 

-vn -m ■m 

n Y\ TX 

w/-/", CJI3/-A Lpl/-* 

iijl /- i lyl/-* 

P/- & , 0,11 iiZ-a.o.u. f t O i ^ 

JL 
* 

A t 
• 

L 

L^l CT-3 

JL -t je. 
*■ ■ f 

Ci] 

e -c 
!• 4 

& 

C3] 
Si a, a 

1— _ 
cal 

0 O o, o 

0 O o o . o 

i&l T [col 

u U u 
U. _ 

[ut , u? J 
C^] £ou] 
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Destes dados podemos extrair as seguintes considerapSes: 

1. os casos previsiveis, que se baseiam na produpao da ICngua 

por meio do emprego de processes fonoldgicos da Ifngua prim<§ria, 

nem sempre se concretizam, como ocorre com os segmentos As/ 

/dz/,///. 

2. os segmentos constantes em ambos os sistemas, que pode- 

riam ser considerados "livres" de interfer^ncia nKo escapam da atua- 

pSb deste fenomeno da interferencia como e o caso de / / /f /" ; 

-///j Pi. J } P 

3. a interferencia ocodre naqueles segmentos presentes apenas 

na Ifogua wcundiria, como f, v, I, r, 

Nao-ocorrencia de interferencia segmental 

A interferencia nSo ocorre nos segmentos presentes em ambas 

as Imguas tais como: /p, t, k, b, d# g, m, n, s, z/ no ambiente seguido 

de /a, e, o# u/. ^ 

Verificamos tambem a nao ocorrencia de interferencia nos 

segmentos [tss e [dz], considerados sons caracterizadores da inter- 

ferencia do Japones (Hooper, 1976). Este fato poderia ser atribui'do 

a consciencia que os falantes do Japones tern com relacao as diferen- 

pas existentes entre o [tu] e [du] do Porrugues e o [tsu] e [dzu] 

do Japones. Esta consciencia levcNos-ia ao emprego do fonema /t/ 

no ambiente em questao, atraves da extens§o da articulapao de [t] 

diante de /u/. 

N§o temos registros destes sons nos dados dos nossos infor- 

mantes, mas podenamos considerar que estes segmentos estiveram 

presentes no Portugu§s dos japoneses em sua fase inicial de contacto 

com a Ifngua, pelo menos naqueles falantes que tomaram contacto 

com o Portugues em idade adulta. Esta constatapSo se baseia, por 
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um lado, na existencia de falantes do Japones, normalmente idosos, 

que tendem a realizar estes segmentos no Portugu^s; e, por outro 

lado, na realizagSfo do segmento /f/ do Portugues. Os falantes se vale- 

riam, no primeiro momento, da distribuigao alofdnica de sua ITngua 

primaria para interpretar os sons da Imgua secunddria. A presenga 

de [ h, g, $] nos dados de um informante, nos dd margem para fazer 

Interpretagdes desta natureza. Se no caso de /f/ os japoneses passa- 

ram do emprego baseado na distribuig^o do sistema de sua Ifngua pri- 

maria para a generalizagafo do emprego de [<£] aos demais ambi- 

entes a, e, o, i, passando pela fase em que os sons eram realizados por 

meio da sequencia [$u], no caso de [ts] e [dz] a sua substituigao por 

[ t ] e [ d ] ncfo deve ter oferecido dificuldades uma vez que estes 

sons estao presentes nos ambientes /a, e, o/ em Japones: [ ta, tsi, 

tsu, te, to ] . Fato semelhante ocorre com / s / no ambiente seguido 

de / i /, embora ainda haja casos de emprego de [^i ] baseados 

na distribuigSo alofonica do sistema do Japones [ sa,/i, su, se, so j. 

Tambem nos segmentos palatalizados [ Ji,| rj ,^1 j verificamos 

que os falantes conseguem estender a artlculapao destes segmentos 

no ambiente / e /. 

Podenamos dizer que estes casos de nao ocorrencia da inter- 

ferencia considerada previsi'vel seriam conseqiiencia da percepg§o 

das diferenpas alofonicas, atrav^s do contacto com o Portugues. 

Como as distincoes alofdnicas da Imgua primJria s§o de diffcil per- 

cepp§o aos falantes dessa Imgua, eles iriam tomar consciencia dessas 

diferenpas somente atraves do contacto com uma outra Ifngua. 

Ocorrencia de interferencia segmental 

Dentre os segmentos que sofrem interferencia, podemos le- 
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vantar aqueles presentes em ambos os sistemas, sob o mesmo condi- 

cionamento, e aqueles que constam apenas da Ifngua secund^ria. 

Entre os primeiros, e$t§o os segmentos que fonologicamente 

ocupam a mesma posigSo dentro de ambos os sistemas, mas que dife- 

rem foneticamente entre si. Sao os sistemas /k, t, d, s, n, z/ no ambi- 

ente seguido de /i/, e o segmento // / em todos os ambientes. 

Este fato poderia ser indicativo de que a vogal /i/ em iapones, 

possui uma articula<?2fo mais anterior do que a correspondente em 

Portugues. Os segmentos palatalizados tamb^m parecem ter um pon- 

to de articulaqSo mais anterior do que em Portugues, porque os seg- 

mentos [ / ] e [^] do Portugues sao normalmente realizados como 

uma fricativa alveolar palatalizada [^, ^ ] pelos japoneses. (Ver Postu- 

ra articulatbria, pckj. 7). Os falantes realizam os sons segundo a 

postura articulatbria da sua Imgua prim^ria, a que estao acostumados. 

Este caso de interferencia persiste por mais tempo na Imgua 

porque os falantes nSo tern consciencia das diferengas fon^ticas exis- 

tentes entre os segmentos de ambas as Imguas, uma vez que fonolo- 

gicamente ncfo oferecem distingdes e apresentam condicionamentos 

iguais em ambos os sistemas. 

Com relagdo aos segmentos que se verificam apenas no Portu- 

gues, eles sefo realizados atraves dos sons do Japones, interpretados 

pelos falantes desta Ifngua por meio de sons que mais se aproximam 

aos sons do Portugu^s^Pertencem a este grupo os segmentos /f, v, 

I, r, A / que constituiriam para os japoneses segmentos de dif fcil reali- 

zagSo porque o seu emprego implica uma aquisigao de novos seg- 

mentos. 

Embora estes segmentos tenham como caracterfstica a sua 

ausSncia no Japones, verificamos que o process© pelo qual estes seg- 

mentos se manifestam difere em alguns pontos. Com relagao aos seg- 

mentos /r, 1, A / a interpretagSfo destes sons pelos japoneses se baseia 

nos processes fonolbgicos de sua Imgua. Hi um emprego subdiferen- 

ciado (cf. Weinreich) de [ r] para os sons [ xj, e r ] do portugues, 

e o [ A ]e reaiizado pelo tap palatalizado [xj j. 

0 segmento /f/ i interpretado pelos japoneses com base na 

.-w, v adaptag5o do som [ 4> ] (alofone de /h/^ em Japones^que possui os 

tragos fricativos e labial como pontos em comum com a fricativa la- 

biodental. Uma vez dominada a articulag^fo de[<I>lpara todos os ambi- 

entes, a sua sonorizagefo tornar-se-5a f^cil, chegando-se com isso a um 

som prdximo da labiodental, sonora [ v ], por meio da bilabial [p]. 

A presenga de sons na Ifngua prim^ria que possuem tragos 
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semelhantes aos segmentos do Portugues, leva o falante ao emprego 

destes sons (reinterpretacao dos sons, cf. Weinreich) e a estende-Ios 

aos ambientes de que ele necessita, como acontece no caso de /f/, 

[ <J> ] e /v/, [/3]. Apos esta "adaptag§o" dos sons da Ifngua primdria, 

os falantes podem chegar ao emprego de sons mais prdximos ao seg- 

ment© em questao, como a realizaqao de [ i; ]. 

0 som [ v 1 que interpretamos como decorrente da preocupa- 

gao do falante em aproximar este som ^ articulagcfo de /v/, seria con- 

seqiiencia das dificuldades por que o japones teria passado na comu- 

nicag§o com os falantes nativos. Essas dificuldades resultariam das 

realizacoes do tipo vovo/bobo; vento/Bento, etc. que por sua vez 

gerariam outros transtornos aos falantes de Japones. Dados estes pro- 

blemas eles passariam a se preocupar com a prondncia deste segmen- 

to /v/ recorrendo ao [ u ]. 

0 segment© iy e interpretado pelos japoneses por [ d^ ]. 

Entretanto, verificamos uma incidencia muito grande de Ijjque 

poderia ser determinada pelo estilo da fala informal quando o /^/ 

diante de /i/ [ d^i ] pj seria realizado sem a africagSo. 

A conscientizagao das diferengas existentes em ambas as ICn- 

guas poderia contribuir para a diminuigao das interfer^ncias no Por- 

tugues dos japoneses. Essa conscientizagao poderia ser obtida por 

meio de uma orientagao sistem^tica de produg^o dos sons. Nesse sen- 

tido, seria de importancia a elaboraglfo de uma metodologia especf- 

fica para o ensino de Portugues para os falantes de Japones que levas- 

se em conta os problemas decorrentes das diferengas entre os siste- 

mas em questao. 

Por outro lado, os japoneses poderiam chegar d conscientiza- 

gao das diferengas atraves da pressao do meio social. Os japoneses 

que tern um contact© maior com a sociedade brasileira estariam ex- 

postos 3 discriminag^fo, por parte dos falantes nativos, baseada na 

realizag§o do Portugues. Este comportamento dos falantes nativos 

levaria os japoneses a terem uma atitude de maior preocupagao com 

a pronuncia do seu Portugues. 

Postura articulatoria 

Um fato que chamou a nossa atengao durante a transcrig§o 

dos dados foi a presenga constante de alguns segmentos com articu- 

lagao mais anterior do que a realizada pelos falantes nativos do Portu- 
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gufis. Ex.: [ j, , 2 ]. Como se tratou de urn fato presente na fala 

de todos os informantes, consideramos estas ocorr^ncias como decor- 

rentes da interfer&ncia do Japonis, mais propriamente da influ§ncia 

da postura articulatdria do Japones. 

A presenga destes segmentos caracterizados por uma articu- 

lapSo mais anterior poderia levantar as seguintes questQes: 

— se a anterioriza<?Sfo ocorre somente nestes segmentos, qual 

a razSo desta caracterfstica; 

— se, por outro lado, esta caracterfstica se estende aos demais 

segmentos, qual seria, entSo, a raz§o de se perceber este 

fato apenas nestes segmentos. 

Para Honikman (1964), a postura articulatdria consiste no 

arranjo e manobra dos 6rg3os da fala para a realizapSo do enunciado 

natural. Como a postura articulatbria difere de Ifngua para Ifngua, a 

observapSo deste fator viria facilitar a apreensSfo fondtica dos segmen- 

tos de uma determinada Ifngua, uma vez que se poderia dar indica- 

Qdes sobre o "carter fondtico e timbre especffico de uma Ifngua". 

(pdg. 73). 

0 nosso pro p6 si to e apenas de registrar a existencia do pro- 

blema que deverd ser levado em conta no estudo da interferencia. 

Urn estudo precise para este tipo de problema exigiria urn 

exame baseado na radiografia da cavidade bucai no ato da realizapao 

de cada segment©. Embora o experimento espectrogrdfico ndo fosse 

adequado para testagem desta natureza, tentamos uma andlise com 

os dados de tres informantes (urn informante Japonds, urn informan- 

te campineiro e um nissei), passando-os no espectrbgrafo. 

Os dados foram extrafdos da leitura de 10 frases curtas em 

Portuguds. Para o primeiro exame analisamos apenas duas frases (Ela 

chegou sozinha; Nasci no interior de SSo Paulo), atravds das quais 

pudemos constatar; 

a) as vogais / i, e, e, a / do informante japonds sdo mais ante- 

riores do que as do falante native, (a vogal /u/ ndo constou nos dados 

observados, e quanto d vogal /i/ do informante nativo nSo pudemos 

medir a frequdncia 2). 

b) as consoantes IJ / e /s/ s§o mais anteriores no informante 

japonds. 

c) as vogais anteriores do informante nissei sdo menos anterio- 

res do que as do informante Japonds e mais anteriores do que as do 

informante nativo. 
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Foi uma testagem rdpida em que a ancUise nSfo se estendeu a 

todos os segmentos, mas deu-nos pistas e indicagSes mais concretas 

sobre o problema. Embora os dados tenham sido quantitativamente 

insuficientes, observamos que a postura articulatdria do Japones, 

pelo menos para alguns segmentos, e mais anterior do que a do falan- 

te nativo, segundo a comprovagao de que as vogais anteriores e me- 

dias, e algumas consoantes (/,$) tern uma articulagao mais anterior. 

Estas constatapQes nos deram indicates para que mais urn 

aspecto seja considerado no estudo da interferencia do Japones em 

termos suprasegmentais: o da postura articulatdria. A investigagao 

desta aspecto sera de importancia para a LingCifstica Aplicada ao 

Ensino de Portugues para os falantes de Japones, e do Japones para 

os falantes de Portugues, na medida em que da subsfdios para um 

ensino que leva em considerag§o as diferenpas de diffcil percepcao 

para os falantes/ouvintes de ambas as Imguas. Este problema exigiria 

uma investigapafo mais elaborada com um numero maior de informan- 

tes e de dados para se obter uma comprovapao mais fundamentada 

com vistas a tentar responder as indagapoes propostas acima. 

o o o o o o o 
o o o o o o o 
^ CNJ O CO CD ^ ON r_0 
CN CN CM ^ *-hZpi 

300 

400 

500 

600 

700 

800 

Figura I - Vogais i, e, e, a, o 

ci 1 

At f ^ \ 

ji d. 

4   

w 

"A 
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r? 

W 1 11 — 

w   
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1. NOmero de informantes entrevistados. 

NOTAS 

2. — atrave's da africada alveolar palatallzada surda queremos indicar tj", isto 

4, umaafricada palato-alveolar surda com ponto de articulapSfo mais anterior. 

3. d; - atraves da africada alveolar paiatalizada sonora queremos indicar d^. 

4. u — constritiva bilabial. 

5. ^ — atraves da fricativa alveolar paiatalizada surda queremos iddicar J 

6. ^ — atraves da fricativa alveolar paiatalizada sonora queremos indicar 
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HOJOKI - ENSAIO DE UM BUSITA EM RETIRO 

Notas e comentarios 

Geny Wakisaka 

Esta obra vem com o seguinte desfecho: Data, fins de mar^o de 

1212. Escrito na cabana de Toyama por Ren-in. Uma nota aposta 

esclarece que Ren-in e o nome, con forme a seita budista, de Kamono 

Chomei, conhecido poeta e ensafsta na literatura cl^ssica japonesa 

do seculo XIII. 

Hdjdki, que literalmente significa — Anotagoes executadas em 

recinto de nove metros quadrados —, fdra realmente escrito em uma 

cabana rustica, com tres metros de cada lado, erguida nas encostas 

do monte Hino, nas imediagdes de Kyoto, antiga capital japonesa. 

Foi af que o autor, concorde com as suas convicgdes asceticas acerca 

da vida, se isolara da conturbada sociedade japonesa de ent^fo, levan- 

do a pratica um novo estilo de vida. 

Kamono Chomei (1153-1216), pertenceu a uma cla da baixa no- 

breza, que herdava o direito a guarda do templo shintoista de Kamo, 

em Kydto. Sendo seu pai Nagatsugu, sacerdote chefe do santu^rio 

Tadasuno Yashiro, agregado este ao referido templo, Chdmei desde 

cedo se preparou para assumir o dito posto. Aos dezenove anos po- 

rem, depara com a inesperada morte de seu genitor, que na epoca 

contava com apenas trinta e cinco anos de idade e, em decorrencia do 

fato, diante de sua perplexidade, por determinag§o do chefe de sua 

cla, a sua nomeagato para o dito posto n§o se concretizou. Sua visao 

negativista acerca da vida, dizem ter as suas raizes neste incidente.. 

Chdmei foi insigne tankaista,1 disci'pulo predileto do renomado 

poeta Shun-e, organizando em 1181 a sua coletanea de tanka Chdmei 

KashQ (Poemas de Chomei), dos quais devido a posteriores extravios. 
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temos conhecimento de apenas cento e quatro tanka. Escreveu tam- 

b^m na mesma epoca que redigia o Hojoki, uma coletanea de ensaios, 

o Mumydshd, onde fala do poetar em geral, anotando alguns comen- 

t^rios. 

Em 1201, como que em reconhecimento aos valores de suas pro- 

dupdes poeticas, Chomei e convidado a integrar o grupo de poetas 

do Waka Utadokoro (Recinto do poema japones da Corte)^ mantido 

pelo ent§o ex-imperador Gotoba-in, um incentivador sem par do 

tanka. 

Alem destes seus dotes poeticos, Chomei foi exfmio tocador de 

Biwa, instrumento musical de quatro cordas, aperfeipoando-se sob as 

orientapdes de Nakahara Yuan, chefe do departamento musical da 

Corte, na epoca. Sem muita comprovap§o do fato, o monge Ryuen, 

em sua obra Bun kid an, escrita meio s^culo ap6s a morte de Chomei, 

relata um incidente ocorrido com o poeta, contudo jamais mencio- 

nado por este, Consta na referida obra que, numa audicao de musicas 

eruditas organizada com a participapcio de Chomei, este levado pela 

emop§o executa a pepa denominada Takuboku, para a qual ainda 

n§o estava licenciado pelo seu mestre Yuan, ja falecido na ocasiao. 

Conseqiientemente, apesar dos veementes aplausos recebidos pela 

assistencia, Chomei e repreendido pelos membros do departamento 

musical da Corte na infrac§o as normas dos musicos, sofrendo inclu- 

sive interrogatorio de Gotoba-in, que o deixara deveras abatido. 

Foi por volta deste incidente que a chefia do santudrio Tadasuno 

Yashiro £ novamente vaga e Chomei experimenta a reanimap§o de suas 

antigas aspirapdes. Nao obstante recomendapdesde Gotoba-in a seu fa- 

vor, a nomeapcfo do cargo sai para um seu primo, alegando falta de 

experiencias de Chdmei em questdes do sacerddcio. Preocupado com 

as sucessivas deceppdes sofridas por Chdmei, Gotoba-in, seu decla- 

rado protetor, oferece-lhe a chefia de um novo santudrio no que e 

polidamente recusado pelo poeta, que resoluto nas suas convicpdes 

estoicas de vida, inicia a sua vida de reclusao voluntdria diante da 

sociedade mundana, instalando-se numa precciria cabana nos subur- 

bios de Kydto, construi'da a princi'pio nas localidades de Ohara, pos- 

teriormente transferida para Hino, onde escreve o seu Hdjdki. 

Nao faltaram crfticas ^s decisdes de Chdmei, consideradas emo- 

cionalmente premeditadas, frente ^s desilusoes sofridas a m'vel 

pessoal. 

Todavia, analisando-se o momento histdrico do pai's, observam-se 

as lutas pelo poder polftico-econdmico travadas entre os membros 
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conflitantes da famflia imperial, aliados estes aos chefes dos potenta- 

dos das provmcias, que de ha muito acumulavam suas prdprias forgas 

guerreiras, Sendo a princfpio aproveitados nos conflitos da casa impe- 

rial, estes chefes dos potentados das provmcias, de ascendencia no- 

bre, conscientes de suas reais forgas belicas, ameagam em seguida o 

poder central em maos de decadentes nobres. 

Em 1159, como consequencia natural desse processo, os guerrei- 

ros comandados por Tairano Kiyomori, aliado ate entao a facg§o 

da famflia imperial Goshirakawa, praticamente tomam.as redeas do 

poder central, experimentando nos moldes da nobreza, breves mas 

intensos momentos de glorias. Kiyomori e logo batido pelas forgas 

de Minamoto, igualmente chefe poderoso das provmcias e aliado aos 

interesses do ex-imperador Sutoku Joko, com uma sequencia de 

intermindveis lutas internas, a que o pafs estd sujeito desde entao e 

sob o jugo de guerreiros. 

Chbmei apesar de nunca ter tocado neste aspecto sdcio-historico 

de sua epoca, presenciou rrecessariamente esta transigSo de poderes 

da decadente nobreza para a ascendente classe dos guerreiros e supo- 

mos que, al^m das questoes pessoais jci mencionadas, sua sensibili- 

dade de poeta'nSfo suportou principalmente a derrocada da cultura, 

dos costumes e dos valores cultuados ao longo dos anos pela nobreza 

japonesa e aos quais esteve preso em seus ideais. Desta feita, quern 

sabe prevendo os cinzentos dias reservados a si e a sua classe em geral, 

decidira buscar um novo estilo de vida, se precavendo para tal, com 

a sua conversao ao Budismo. 

0 sincretismo Budismo-Shintoismo se processava desde a era 

Heian (794-1192), pela proposta dita Honjisuijaku setsu, segundo a 

qual, as divindades do Shintoismo eram consideradas como represen- 

tantes das divindades do Budismo, em solo japones. Para a nobreza 

da epoca, tanto o Budismo quanto o Shintoismo eram seitas religio- 

sas a servigo da felicidade terrena. A prdtica do Mikkyo, o hermetis- 

mo, no combate aos espfritos maleficos, que molestavam o homem, 

era a mais solicitada forma de religiosidade. Apds os v^rios anos de 

convulsoes sociais a que o pafs fica sujeito, o Budismo da era Kama- 

kura (1192-1333), cria impulso preconizando a vida do J6do, no 

pos mortem. Estabelecendo-se um paralelismo, J6do seria a expres- 

s§o equivalente, em linhas gerais, ao Paraiso do Cristianismo. Infil- 

trando-se de vez nas camadas baixas da popuiagao, de outra parte 

elaborando estudos mais sistemdticos de suas propostas, o Budismo 

cresce no JapSfo, atraves de suas diversificadas seitas. 
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Convertendo-se ao Budismo, Chomei n§o se compromete com a 

sua divulgapSo ou pregapSo mas adota os seus preceitos como seu 

codigo de vida, que basicamente ditavam a completa anula^o dos 

sentimentos de apego els coisas mundanas. 

Conta-se o Hdjdki como um dos ensaios de relevante valor den- 

tro da literatura cl^ssica japonesa, juntamente com Makurano soshi 

e Tsurezure gusa. 0 primeiro deles data de 1002 e foi escrito por Sei- 

shdnagon, uma dama de companhia da imperatriz Teishi. A autora 

registra em seu Makurano shdshi (Cadernos de Cabeceira), 319 arti-i 

gos, falando de suas impressoes dos fenomenos da natureza, cn'ticas 

ds questdes de comportamento humano ou relativas ci vida palaciana 

em geral, redigidas em r^pidas e inteligentes pinceladas. Atravds do 

que € dito pela autora de abomindvel ou plausfvel, chega-se hoje ^s 

normas de uma estetica da nobreza de ent§o.O ensaio Tsurezure gusa 

(Anotagdes ao sabor do viver cotidiano) 6 do monge Kenko hoshi, 

escrito por volta de 1330, comportando 243 artigos e que perseguem 

as pegadas do primeiro, mas com fortes coloragdes do Budismo ape- 

sar do torn nostiHgico aos valores da nobreza cl^ssica japonesa dos 

anos antecedentes. 

0 segundo ensaio na ordem cronologica ^ o Hdjdki que difere dos 

demais quanto ao seu enfoque e a sua estrutura, seguindo as linhas 

de Chiteino ki (Notas em um chale ^ beira do lago), escrito em 982, 

por Yoshishigeno Yasutane (934-997). 0 ensaio de Yasutane est^ 

escrito em estilo chines e se encontra inserido na coletanea Honchd 

monzui (Ensaios japoneses em estilo chines), cap. 12, organizada em 

1011, por Fujiwarano Akihira. 

Chiteino ki 4 um ensaio curto que rejeita em princfpio, a preocu- 

papcfo do homem em construir a sua moradia nas grandes aglomera- 

g6es, citando como referencia a capital. Em conformidade a esta sua 

convicgSo, o ensaista instala-se num terrene afastado da capital, cujo 

espapo era suficiente para comportar um lago e uma elevapSo artifi- 

cial, que nos moldes da fidalguia vedava a sua vida particular dos 

aborrecimentos sociais. 

Chdmei, segundo seus pesquisadores, era relacionado a Yasutane 

por lapos de parentesco e demonstrava especial carinho 4 obra Chitei- 

no ki. Nota-se em Hdjdki coincidencias de passagens com Chiteino ki, 

quando seu autor discorre sobre o enfado do relacionamento huma- 

no, nos finals da parte 11. 

Hdjdki 4 composto de cinco partes. Inicia a primeira parte com 

a exposipefo de uma visao do mundo, de forte conotap§o budista. A 
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eterna mutabilidade das coisas observada em prime!ra instancia nos^ 

fenomenos da natureza ^ transposta para o piano do homem e a sua 

vivencia, e contestado pelo autor o obsessive apego do ser humano 

em relapcfo a sua moradia. 

A inconstancia das vivencias como temdtica, aparece ja nos ensi- 

namentos etlcos pregados por Confucio e coletados nojivro Shikan 

organizado pelos seus discCpulos, na era Shunju (seculo V A.C.) da 

China. A mesma ideia vem registrada no livro IV da obra literdria 

chinesa Monzen, do seculo V D.C., muito apreciada-pela nobreza 

japonesa da era Heian (794-1192). Consideradas figuras jci gastas 

desde hd muito destacam-se tamb^m dentfo da literatura japonesa 

comb imagens da fugacidade, o orvalho, a campanula, as bolhas 

d'agua, os sonhos, as miragens, assim como a imagem da lua refletida 

na agua e as ndvens em flocos, as quais comumente sao relacionadas 

a ideia de brevidade da vida humana. Assim, o poema 1269 do vol. 

VII da coletanea poetica organizada no seculo VIll, diz 

o seguinte: 

''Makimukuno yamabe toyomite yuku mizuni 

Minawano gotoshi yonohito warewa." 

Cujo sentido seria: 

Ressoando nos montes Makimuku, asaguas escoam 

Fugazes como suas espumas 

Eu, um ser deste mundo. 

Mesmo que Chomei nSo tivesse conhecimento deste poema, o 

que e quase inconcebiVel dado o seu interesse pelos tanka, com cer- 

teza conheceu o Yuimagyo, sermoes do budista Vimalakirti, dirigidos 

aos seus discfpulos no Yuima hdjd, recinto comportando as mesmas 

medidas de sua cabana. Numa passagen dos sermbes o referido budis- 

ta diz: 

"Kono miwa utakatano gotoshi. Hisashiku tatsuo ezu." 

Este meu ser e tal qual a bolha d'agua. Nao permanecera 

por longo tempo. 

Pondo em pr^tica a sua ideia de confinamento voluntdrio frente 

a sociedade citadina e desvincuiando-se das mdgoas outrora neia 
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experimentadas, vem-lhe ^ mente com mais clareza agora os proble- 

mas existenciais, mais gen^ricos e sempre deiegados ao ad eternum, 

mas que a sua sensibilidade ricfo consegue sufocar, mesmo no seu 

isolamento. 0 conceito de Mujo, da impermanencia ou da inconstan- 

cia da vida, ^ reiterado por Chomei e relacionado ^ ausencia de signi- 

ficap§o das realizapdes humanas. Depreende-se do texto no entanto, 

uma indisfarp^vel preocupapcio do autor na realizapao literaria de 

sua obra. E# mesmo desvinculando-se da vlda social, no fato de se 

instalar na periferia da capital ja denota o quanto se achava preso 

ainda £ sociedade. 

Na segunda parte do Hdjoki, uma tentativa de comprovag^o 

do que e exposto na sua primeira parte. Segue-se uma serie de descri- 

pQesdos acontecimentos insolitos ocorridos no passado e que deixa- 

ram cicatrizes na vida do povo. Dentre os fatos citados, o incendio, 

o vendaval, o terremoto, a seca e suas consequencias mediatas, a 

fome e as epidemias, foram causadas pelas forpas consideradas mah'g- 

nas da natureza. E como unico evento-deprimente acionado pelo 

homem, vem citada a mudanga da capital de Kyoto para Fukuhara 

empreendida por Tairano Kiyomori, na tentativa de safar-se das pres- 

soes contrdrias ao seu governo. A mudanga da capital no texto, sim- 

boliza a destruigao de uma tradigSo cultural e catastrofica para a sen- 

sibilidade do ensaista. 

A terceira parte do Hdjoki fala da vida do ensaista no seu isola- 

mento. Ap6s urn breve historico do seu passado, e sobre a sua vida 

em Ohara, segue-se uma descrig^o minuciosa da sua modesta moradia 

de Hino, colocando em evidencra o seu carater provisorio. De urn so 

cdmodo, ao seu lado norte, o lado tradicionalmente respeitado do 

recinto, fixam-se a parede as imagens de Amitabha e Sumantabhadra e 

^ sua frente o livro de Saddharma-pundarika. No canto sudoeste em 

tres cestos os demais livros de poemas e musicas. Ao lado os seus ins- 

trumentos musicals. Este lado representava os seus costumes de no- 

breza. Com o dfevido respeito aos ensinamentosbudicos instalam-se na 

cabana a sua religiosidade e a sua formagSo de nobreza. A explanagao 

prossegue com a apresentagSto do seu ciclo anual de vida, em confor- 

midade com as quatro estagoes do ano. Nesse ambiente calmo d§o-se 

os passeios descompromissados do autor, ora em companhia de um 

garoto, filho do guarda florestal que o procura esporadicamente, ora 

s6 nas suas andangas solitcirias. E quando a solidao bate durante a 

madrugada, atiga-se o fogo encoberto de cinzas para Ihe servir de 

companhia. Registra o autor desta forma, de maneira simples e sem 
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rodeios, muito humanamente a ponta de nostalgia qua apesar de 

tudo incomoda a sua vida de asceta. 

Na quarta parte estSfo os afazeres do seu dia a dia, operapoes liga- 

das diretamente ci sua sobreviv§ncia. Nesta parte o autor enaltece a 

sua total independencia de ap§o, descompromissado de qualquer tipo 

de yTnculo social e humano. A sua satisfagSo leva-o a confessar o seu 

amor e a sua afeipSfo a este estilo de vida. 

A quinta parte e curta, incisiva e surpreendente. Pressentindo a 

proximidade de seu fim, o autor revela sCibito a sua auto reflex§o. 

Discriminando at^ mesmo o seu apego a esta sua vida de isolamento, 

apenas repete tres vezes o nome de Amitabha e coloca um ponto 

final'ao seu ensaio. 0 leitor fica apenas perplexo, jcl acostumado ^s 

suas conclusdes taxativas e convincentes. 

Termina aqui a literaridade do ensaista onde fica subentendido 

o marco inicial real de sua total devoplo ci religiSfo, que a meu ver6 

um tanto brusca. 0 conceito de Mujd, da impermanencia, ditado ao 

longo do ensaio pelo poeta ^ experimentado sem eufemismo pelo 

leitor, de forma imprevista neste final do Hdjoki. E esta constatagao 

fria e incisiva estranhamente, 6 conscientizada quando termina a lite- 

raridade do texto. 

Devo acrescentar que os ensaios sobre o Budismo HosshinshQ, 

d considerado de autoria de Kamono Chomei. 
i 

NOTA: 

1. Poeta do estilo tanka. Tanka: poema Japon^s composto de versos de 5-7-5-7-7 

si'labas. 
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HOJOKI 

I 

A ^gua do rio que flui n§o cessa e ademais a que ora corre nao 

se trata de agua anterior. As boihas que flutuam nas ^guas paradas 

se esvaem, se formam, nao se tendo conta de que tenham permane- 

cido por longo tempo. Os homens e as moradias deste mundo tarn- 

b6m seguem este ritual. 

Dentro da capital de tantas belezas, n§b cessam de existir, atraves 

das geragQes, as moradias ricas ou pobres, com cumieiras que se suce- 

dem e que concorrem nas alturas de seus telhados. Perguntando se 

isso e o que sempre existiu, sao raras as casasque hoje existem alem 

da lembranpa. Algumas, com o incendio do ano passado, foram refei- 

tas este ano. Ou as grandes moradias derarn lugar a casas de menor 

porte. 0 mesmo se verifica com os seus moradores. 0 local n5o 

muda, e muitos sao os homens. Entretanto, conhecida de antanho, 

apenas uma em cada vinte ou trinta pessoas. A lei de morrer-se pela 

manhSf e nascer-se ao entardecer, se assemelha, perfeitamente, as 

boihas d'cigua. Desconhecimento total donde vem e para onde vai o 

homem que nasce e morre. Desconheqo tamb^m: para quern se dis- 

pensam as preocupa^oes no apronto da moradia que 6 provisoria, e 

com o que se pretende alegrar a vista. Tanto o done como a sua mo- 

radia, a situap^o a que cada qual estd sujeito aos rigoresda imperma- 

n§ncia nSo distoa daquela do orvalho e da campanula. Ou oorvalho 

cai e a campanula permanece. E mesmo que permanepa, ela fenece 

ao sol matinal. Ou murcha a flor e ainda deixa de desaparecer o orva- 

lho. Apesar de permanecer, ele nunca aguardara o entardecer. 

Eu, desde que me dei conta do mundo, durante o tempo que pas- 

seifcerca de 40 primaveras e outonos, muitas foram ascousas e situa- 

pQes insblitas deste mundo presenciadas, com maior freqiiencia nos 

ultimoS tempos. 

Se bem me lembro, foi no dia 28 de abril de 1177. Ventava forte, 

numa noite inquietante, cerca de oito da noite. 0 fogo teve comepo 

na parte sudeste da Capital para projetar-se a seu noroeste. Por fim 

atingiu as edificapoes do Portal de Sujyaku, Pal^cio de Daikoku, 

Escola dos Nobres e Ministerio dos Assuntos da PopulapSo, tornando 

dscinzas todas elas numa noite. 

0 fogo partiu, segundo se disse, duma hospedaria provisbria de 
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danparinos, localizada num beco de Higuchitomi. Com o vento a 

soprar a esmo, ci medida que passava o fogo daqui acoi£, foi como 

que se abrisse um leque, se alargando cada vez mais. As casas longm- 

quas se pareciam envoltas em fumapa, e as das proximidades s6 lan- 

pavam chamas ao solo. Ao ar se erguiam cinzas. Dentro de tudo aver- 

melhado em virtude dos reflexes das chamas sobre as cinzas lanpadas 

ao ar, as chamas entrecortadas pelo vento, como que aladas, se deslo- 

cavam saltando uma, duas quadras. As pessoas, nesse meio, nSo se 

sentiam com vida. Algumas, sufocadas pelas fumapas, cai'am ao solo, 

ou nas chamas, desmaiadas, e morriam em seguida. Ou ainda, conse- 

guindo safar-se, apenas com o corpo, nao tinham como que salvar 

seus pertences. Ricos objetos se tornaram cinzas, Em quanto monta- 

ram esses bens? Nessa ocasiefo, se incendiaram 16 casas de altos digni- 

taries. Outras casas comuns, perderam-se as contas. De toda Capi- 

tal, diz-se que um terpo fora atingido. Homens e mulheres que morre- 

ram se contam ds dezenas (1). De equinos e bovinos se desconhecem 

os seus numeros, tantos que foram. 

Dentro da insignificclncia dos empreendimentos humanos, todos 

tolos, erigir casas dentro da Capital tSo perigosa, ^ especialmente sem 

sentido, ainda mais dispendendo-se riquezas, e tendo preocupap5es. 

E ainda, no mes de abril de 1180, da altura do cruzamento das 

avenidas de Nakanomikado e Kyogoku, levantou-se um forte torna- 

do, indo a ventania at^ a cercania de Rokujyo. 

Enquanto a ventania percorria, com violencia, tr§s, quatro qua- 

dras, as casas atingidas, tanto grandes como pequenas, foram todas 

arrasadas. Casas que simplesmente ficaram tombadas de lado; outras 

que ficaram apenas em vigas e colunas. Outras cujos portdes foram 

soprados a quatro, a cinco quarteiroes, e aquelas outras cujas cercas 

desapareceram ficando juntas num mesmo terreno indiviso. Nao dizer 

dos incontciveis bens e apetrechos das casas que voaram e se perde- 

ram, levados ao alto. Casca de cedro e l^minas de madeira que ser- 

viam para a cobertura do teto pareciam folhas secas no inverno, a 

merc§ do vento. A poeira se levantara como que fumapa e nada se 

enxergava. Com o.barulho nada da fala se ouvia. Presumiu-se que 

nem a dita ventania dos males que sopram no infero seria mais vio- 

lenta. Ncto so as danificapdes das casas. Foram incontciveis as pessoas 

que, enquanto tentavam proteger as suas casas, se feriram ou se tor- 

naram deficientes ffsicos. Este vendaval se deslocou um pouco, da 

direpSto sul para o lado oeste, provocando o lamento de muitos. 

Vendaval pode acontecer, mas um tornado como o que se verifi- 
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cou n§o pode ser comum. Talvez, uma advertencia de divindade: sus- 

peita e temor de muitos. 

Ainda no mes de junho do mesmo ano (1180), de repente foi fei- 

ta a mudanga da Capital. Um acontecimento inesperado. Demaneira 

geral, o que se ouve a respeito da fundagao da Capital de Kyoto, e 

feita referenda ^ era do Imperador Saga, transcorrendo desde ent§o 

maisde quatrocentos anos (2). 

N§o encontrando maiores explicagdes plausfveis para essa refor- 

ma, dificil de ser compreendida, a populagSo, com muita razao, se 

preocupou deveras. 

Entretanto, sem qualquer resultado pr^tico os redamos,© impe- 

rador a frente, os ministrose os homens da corte partiram todos. Ho- 

mens, conquanto funciondrios, nSfo permaneceramna cidade (Kyoto). 

Aqueles que pensam nos postos e hierarquias, aqueles que esperam 

os beneplacitos de seus amos, se apressaram em efetuar a mudanga o 

quanto antes, e apenas as pessoas que haviam perdido asoportuni- 

dades de ascenscfo e sem muitas esperangas permaneciam, apreensivas. 

As moradias que se sucediam iam deteriorando-se com o correr dos 

tempos. Casas eram desmontadas e colocadas em jangadas no Rio 

Yodo (3), e seus terrenes se transformando em glebas de cultivo. 0 

comportamento da populag^o se modificara.Sendoapredadasasela, 

a montaria. Ninguem mais se valia doscarros de trag§o bovina (4). 

Todos dSfo preferencia, nas nomeagoes, terras da regiao sudoeste 

e querem evitar os latifundios da regiao nordeste (5). 

Nessa ipoca, por necessidade particular, tive a oportunidade de 

estar na nova Capital de Tsu. Observandoa localidade, constatei que 

o terreno era estreito, insuficiente para os tragados de leste-oeste e 

de norte-sui, proprios de uma Capital. 0 norte mais alto acompa- 

nhando as montanhas, e o sul baixo beirando o mar. 0 barulho das 

ondas se fazia sempre, com os ventos carregados de maresia extra- 

ordinariamente fortes. Estando o palacio no meio ^ montanha, faz 

lembrar o palacio de antanho construfdo de toras naturais, em alguns 

aspectos at^ proporcionando ares de elegancia. 

Desmontadas cotidianamente, as casas que foram transportadas 

em quantidade a ponto de tornarem o rio estreito, onde estariam 

essas casas erigidas? Ainda s§o amplos os terrenes vagos e poucas as 

casas prontas. A velha Capital jd est^ deteriorada e a nova ainda por 

fazer. Todas as pessoas s§o possufdas de incerta apreensio como que 

a ver nuvens flutuantes. Os da terra lamuriam :os terrenos confisca- 

dos. Aqueles que se mudaram estao a lamentar dos trabalhos das 
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obras de construpafo. Observando-se ao redor, na estrada, as pessoas 

que deveriam estar nas carruagens estao em montarias, e suas indu- 

mentarias, que deveriam ser proprias de palacianos, s5o# em muitos 

casos, as de ''samurai". Os costumes da Capita! se modificaram rapi- 

damente, a custo se distinguindo com os dos "samurai" provincianos. 

Comenta-se que tudo isso seja indfcio de convulsao da sociedade. 

Com o correr dos dias se tornam movedicos os sentimerttos sociaise 

os corapdes dos homens inquietos. E a apreensao popular se tornara 

realidade. Diante de tudo isso, no imcio do mesmo ano, foi feito o 

retorno a esta Capital. As casas desmontadas, perguntando-se como 

ficaram, se tern a dizer que nem todas ficaram como eram. 

Pelas noti'cias de antanho se sabe que nas eras dos sdbiosdigni- 

tarios, o pafs era governado com piedade. Assim e que coberto de 

palha o palacio, ate se dispensava de aparar os seus beirais e diante 

da pobreza das fumagas das chamines das casas se davam isengdes 

dos tributes. Tratava-se de merce a populagao e do desejo de ajudd- 

la. Quanto a situagsfo atual, se a sabe comparada com a de antiga- 

mente. 

E ainda por volta da era de Yowa (cerca de 1181), ncfo me recor- 

do ao certo pois que ja se vao longe os anos, durante dois anos hou- 

ve acentuada carencia de alimentos ci populacao, acontecendo-lhe 

situagoes insolitas. Durante a primavera e inverno se verificaram estia- 

gens, ou ainda no correr do outono vendavais e inundagdes. Sucede- 

ram-se cousas indesejaveis e nenhum cereal granou. Na primavera, 

terras amanhadas em v§o, e no ver§o, semeaduras inuteis. Em seguida 

o outono sem as alegrias da colheita e o inverno sem o contentamen- 

to da armazenagem. 

Com isso, as populagoes de muitas vilas, ou abandonaram suas 

terras para vagarem em outras paragens, ou se esqueceram de suas 

casas para se fixarem nas montanhas. 

Exorcismagoes e rezas as mais variadas foram praticadas, sendo 

executadas as formas mais especiais e raras pela propria corte, mas 

nenhum resultado se fez presente. A Capital, de praxe, no que con- 

cerne aos produtos, depende exclusivamente das provmcias, mas em 

nSfo havendo, de ha muito, o que de la vem, ncfo se podia permanecer 

indiferente por mais tempo. Sem poder mais sustentar, bens de to- 

dos os tipos foram ofertados em troca de quase nada, mas quase nin- 

guem havia que voltasse sua atengafo para essas cousas. Em caso de 

rara troca, o ouro era leve e o cereal de maior peso. Muitos pedintes 

S beira da estrada, e muitas lamurias se faziam ouvir. 
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0 pnmeiro ano se encerrou dessa maneira a duras penas. Espe- 

rou-se que no ano entrants as cousas voltassem ao normal. Alem da 

fome sobrevieram as doenpas, n§fo bavendo quaisquer sinais de me- 

Ihora. A populaQS'o faminta. Com o passar dos dias, as diflculdades 

iam aumentando, como que peixes em aguas prestes a secar. Afinal, 

mesmo pessoas ate bem aparentadas, com cabeqa coberta e pes agasa- 

Ihados, passaram a bater de porta em porta para esmolar. Essas pes- 

soas, tSo sofridas, pareeiam andar e, em seguida, cafam mortas. De 

fora dos muros, a beira da estrada, os mortos pela fome eram tcio 

numerosos, incont^veis. Nao havendo qualquer possibilidade de reco- 

Iher os mortos, o mau cheiro se espalhava em todo o espago, e obri- 

gava a todos a desviar o olhar diante dos cad^veres. E n§fo dizer a 

beira do rio onde sequer havia espago para o transito de cavalos e 

viaturas, tantos eram os corpos abandonados. Tambdm os humildes 

lenhadores, asgotados, nao mais tinham disposig^o a sua faina, provo- 

cando ate a escassez de lenha. Aqueles que nao tinham outros recur- 

sos recorriatn at^ & quebra de suas prdprias moradias para irem a feira 

e vender as madeiras como lenha. E o valor obtido com isso pela 

pessoa que assim agia nSfo dava para sustentiNa por mais urn dia. 0 

estranho em tudo isso era de que entre essas ienhas se misturavam 

madeiras com pinturas carmins ou ainda folheadas a ouro ou prata. 

Indagando-se, soube-se que pessoas sem outros recursos invadiam 

velhos templos budistas abandonados e haviam se apoderado de seus 

pertences e apetrechos para destruMos e colocarem i venda na feira. 

Nasci justo neste mundo de turbidez e maldade para presenciar corn- 

portamento t§o doloroso ao coragao. 

De outro lado, verificaram-se acontecimentos muito tristes. As 

pessoas com esposas amadas e homens estimados, quanto mais pro- 

fundos os seus sentimentos, invariavelmente pereciam antes de seus 

entes amados. Isto porque, a si prdprias se colocavam em segundo 

lugar, consfderando sempre os entes queridos antes de si, entregando- 

Ihes os alimentos que eventualmente obtinham. Assim, com pais e 

filhos, sempre acontecia os pais partirem antes. Ainda, sem saber 

que a vida da m§e se fora, a crianga deitada ao seu lado permanecia 

com o seio materno na boca. 

Bonzo de nome Ryugyd, do templo de Ninna, extremamente tris- 

te com essas mortes incont^veis, misericordiosamente passava as 

m§os nos rostos dos cad^veres para sinalizar, na testa, com os dedos, 

a letra A da escrita s^nscrita (7), com o fito de ligd-los ao mundo 

do Buda. 
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Tencionando conhecer o numero de mortos esse sacerdote con- 

tou-os na Capital, durante os meses de abril e maio, ao sul a partir 

de Ichijo, ao norte a partir de Kujo, a oeste a partir de Kyogoku e a 

leste a partir de Sujyaku. A beira das alamedas, foram contados 42 

mil e 300 e alguns mais cadaveres. 

E nao dizer das muitas mortes acontecidas antes e depois. Al^m 

disso, acrescentando-se as mortes verificadas nos subdrbios de Ko- 

hara, Shirakawa e Nishino Kyo e demais localidades afastadas, os 

numeros serao sem fim. Se forem acrescidas as mortes de todas as 

provmcias a quanto nao montar§o? 

Na epoca do reinado de Sutokuin, segundo se informa na era de 

Chojyo (1134), houve acontecimento parecido, mas nSfo soube dire- 

tamente dos tristes fatos de entao. Entretanto, este atual aconteci- 

mento incomum, eu o presenciei. 

Penso que tambem fora na mesma dpoca. Aconteceu um grande 

terremoto. Esse tremor de terra foi fora de qualquer cousa comum. 

Os morros se desmoronaram para encher os rios; o mar se inclinou 

para inundar a terra. A terra se partiu para minar ^gua e as rochas se 

fenderam para rolarem com destino aos vales. Os barcos ao largo 

se viram a merce das ondas, e os cavalos nas estradas com dificuldade 

em se manterem em pe. Nas cercanias da Capital, em todas as partes, 

nao se manteve intacto nenhum templo. Desmoronou-se ou caiu. 

Poeiras se ergueram parecendo-se como que a fumapas.. Movimentos 

da terra, o barulho de as casas se desfazendo. 0 barulho nao fazia 

qualquer diferenga com a trovoada. Permanecendo-se dentro de casa, 

a impressao era de que prontamente seria esmagado. Saindo-se, lei 

fora a terra se rasgando. Se de asas fosse dotado nao poderia deixar 

de voar. Se fosse um dragao deveria montar numa nuvem. Senti que 

o mais termvel das cousas temidas era o terremoto. 

Esse tremor tao intenso cessou pouco depois, mas tremores se- 

cundarios nSo pararam tao logo. Seguiram-se dias que se sentiam, por 

20 a 30 vezes ao dia, tremores que em situagoes normals eram de 

assustar-se. Passados 10 dias, 20 dias, os intervalos foram espagando- 

se — 4 a 5 vezes ao dia, ou ainda 2 a 3 vezes. Em seguida a freqiiencia 

passou para um dia sim, um dia n^o, e depois um tremor a cada 2 ou 

3 dias. Por cerca de 3 meses persistiram os tremores residuals. 

Dos quatro elementos (8), agua, fogo e vento sempre causam 

danos, mas quanto a terra, segura, firme, ncto deveria produzir modi- 

ficagdes bruscas. Hci muito, no tempo da era de Saiko (855) segundo 

se diz, houve um grande terremoto, ocorrendo grave acontecimento 

29 



como o de cair a cabepa do Buda do templo de Todai, mas mesmo 

esse terremoto, pelo que se tem notfcia, nffo se iguala a este recente. 

Na ocasiSo, todos falavam de ausencia de sentido desta vida terrena, 

parecendo atd que menos concupisc^ncia turvava o coragao dos ho- 

mens, mas com o acumular dos dias e meses, com o passar dos anos, 

nSo mais quern coloque na boca essas palavras. 

Sendo tudo neste mundo diffcil, o proprio corpo e a moradia sSo 

incertos, pouco confiaveis como foram vistos. N§o apenas isso. Para urn 

homem, a intranqiiilidade espiritual, em decorrencia das situapoes em 

que se coloca e das posipoes que ocupa, 4 imensur^vel. 

Caso nSfo sendo pessoa que se conte e venha morar ao lado de 

poderoso, mesmo que tenha motivo de grande alegria, nao poder^ 

manifestcl4a 3s escancaras, e mesmo com tristeza profunda, nSo pode- 

ra chor3-la abertamente. 0 comportamento nao ser3 a vontade e 

demonstrapdes de temor ser§o dadas nas mais simples formas de 

viver. Serve a comparapSfo de urn pardal 3 proximidade dp ninho de 

um gavUJo. 

Caso seja pobre e more vizinho a um rico, envergonhado de sua 

aparencia miseravel, pelas manh3s e 3s tardes, nas suas safdas e entra- 

das, se mostrara subserviente. Seja vendo a mulher, os filhos e servos 

langarem olhares de inveja, seja observando a atitude de desdem do 

rico e de seus familiares, tudo isso marca o coraglo, sem treguas, 

tirando-lhe a tranquilidade. Caso resida num terreno apertado, em 

ocasiao de incendio na vizinhanpa, n3fo poder3 escapar ao desastre. 

Caso more em si'tlo afastado, as caminhadas serao molestantes com 

muitos perigos de assaltos. Os potentados sao dados 3 avarice, e os 

solit3rios s3o desprezados. Os ricos tern muitas preocupagdes e os 

depojados de riqueza slfo cheios de inveja. Dependendo de outrem, 

o si prdprio deixa de existir, passando a pertiencer a outro. Cuidan- 

do de outfertr, passa a prender-se pelo sentimento. Adotando as 

regras sociais, passa-se a sofrer os cerceamentos. Se nao as seguir sera 

visto como maluco. Para onde se dirigir, onde ficar, e como agir, de 

modo que cotocando este corpo n'algum lugar, se se permite usufruir 

de instantes de sossego espiritual. 

Ill 

Na posse da moradia da avo por parte do pai, af morei por muito 

tempo. Posteriormente, deixando de existir parentes, fui envolvido 

no declfnio dos destines. Lembrangas existiam muitas, mas n3o pude, 

afina|, suceder 3 casa, e com pouco mais de trinta anosde idade, fa- 
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zendo a minha vontade, formei uma cabana. Comparando-se esta 

com a moradia de antes, era cerca de um decimo em tamanho. Cons- 

truf apenas o local de minha moradia, sem conseguir erguer as demais 

depend^ncias. So fiz o amurado de terra batida, mas nSfo havia recur- 

so para colocar o portafo. Bambu como pilar, foi feito o abrigo da 

carropa. Com a nevada, e o vento, nao deixava de existir perigo. 

Localizada proximo ao rio, grande era a possibllidade de danos pela 

^gua, nSo se contando ainda com os perigos dos ladroes. 

Tinha vivido, por mais de trinta anos, sofrendo e-suportando, 

intimamente, as agruras deste mundo. Nesse meio tempo, diante das 

vicissitudes enfrentadas, umas tr^s outras, tive consciencia do prdprio 

infortunio. Na primavera quando fazia 50 anos, abandonei ascousas 

mundanas para tornar-me bonzo. Sem mulher nem filhos, natural- 

mente nada havia que me obstasse. Sem posto nem vencimentos, que 

apego teria eu? Sem proveito qualquer permaneci sob as niivens do 

monte Ohara, transcorrendo-se cinco primaveras e outonos. 

Alcanpando a etapa de ir-se o orvalho dos 60 anos de vida, tive 

que formar mais um abrigo. £ como se o viajor fizesse o abrigo para 

uma noite, ou um velho bicho de seda formasse o seu casulo. Este 

abrigo, comparado ci casa que tive em meados de minha vida, e de 

um centesimo em tamanho. Ao meio a este tipo de lamuria,a idade 

se tornou cada vez mais elevada e a moradia cada vez mais estreita. 

0 aspecto deste abrigo nao se assemelha em nada com o comum das 

casas. Com 3 metros de lado e pouco mais de 2 metros de altura. 

Como nSo tenho pensamento determinado de permanecer num sftio, 

ncfo procedo a escolha de terreno. Feito o ch5fo, com uma simples 

cobertura e as ligacoes de madeirame feitas com metal desmont^vel. 

Isto para poder des|ocar-me cl outra parada se o local n2o apetecer 

ao espfrito. A nova montagem nafo demanda qualquer trabalho 

maior. Carrega-se a cabana em duas carrogas. De despesas, apenas o 

pagamento do transporte e mais nenhum gasto. 

Depois de me retirar para o seio do monte Hino, coloquel^, a leste, 

uma cobertura de cerca de ur metro a fim de facilitar a fazer fogo 

com galhos secos. Ao lado sul foi colocado um estrado de bambu, e 

a oeste deste fiz uma prateleira para flores e apetrechos budistas. Para 

o lado norte, protegida por uma separapcfo corredipa guarnecida de 

papel foi colocada a imagem de Amitabha e a seu lado Sumanta- 

bhadra (Fuken), e cl frente o livro de Saddharma-pundarika (Hokke- 

kyo). A borda foi colocada palha de samambaia para servir de local 

de dormida a noite. A sudoeste, uma prateleira suspensa de bambu. 
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onde coloquei tres cestos de cor preta. Nestes estSo os excertos de 

poesias (waka), escritos musico-poeticos, e de livros religiosos como 

Oiyd-yoshu. Ao lado estSo encostados um "koto" (N.T. - Instru- 

mento musical de 13 cordas que se toca com o seu corpo de madeira 

colocado no soalho) e um "biwa" (alaude japones). Sao ambos de 

tipo desmontavel. Esta a aparencia da cabana provisdria. 

Falando da localidade, ao su! existe dispositive de adupao de 

clgua. Dispondo-se de rochas em posiqao vertical, a agua e represada. 

Ficando perto o bosque, nSo ha' falta de galhos para o fogo. 0 local 

se denomina Toyama. Trepadeiras cobriram a picada. 0 vale tem 

vegetagSo densa. Verdade que a oeste eled aberto, permitindo a con- 

templapifo da Paradisi'aca Terra de Promissao a oeste. Na primavera, 

verdadeiro oceano de glicmia que floresce ao ocidente como nuvem 

violacea. No vento se ouve o cuco. Cada vez que o vejo, renovo com 

ele, intimamente, o trato de servir a mim como condutor da cami- 

nhada apos a morte. No outono, enche o ouvido o som da cigarra. A 

sua voz parece cantar a tristeza deste murido. Durante o inverno apre- 

cio atentamente a neve. 0 seu acumular e o seu desaparecer parecem 

assemelhar-se as m^s agoes e sua redenpao pela contriqSo. 

Quando sem disposicao para a invocapao de Buda, e sem animo 

para a teitura dos livros sagrados, torno-me indolente^escanso por 

conta propria. Nao e precise intentar a pratica ascetica do silencio, 

pois que completamente s6, n^o tenho como praticar o mal pela 

boca. E nem necessidade de esforgar-me para guardar os princi'pios 

asc^ticos pois que no meio e circunstcincias em que vivo nSfo como 

ofende-los. Observando as embarcagoes que vsk) e vem pelo rio, em 

Okanoya, penso no meu destino que se parece com as brancas ondas 

que acompanham as embarcacdes, imito o bonzo Manzei e laboro 

algumas poesias, e nos entardeceres quando os ventos fazem soar as 

folhas de katsura, os meus pensamentos vao aos fatos relacionados 

a margem do rio Jinyd (9) e recordo o mestre Minamoto tocando 

alaude (biwa). E quando Snimo e inspiragcto vem, em consonancia 

com o som dos movlmentos dos galhos dos pinheiros toco "Shufu- 

raku" com o "koto" (pega da musica classica japonesado "Gagaku") 

e o alaude, concertando "Ryusen" faz-se acompanhar do murmurio 

das ^guas das fontes. A execugSo e de pouca habilidade, mas nsfo 

importa, porque n§o 4 para contentar o ouvido de outrem. Toco sozi- 

nho e poeto so para o descanso do prbprio espi'rito. 

Hci, tambem, no sop^ do morro, uma cabana coberta de ramos. E 

onde mora o guarda^florestal do morro. AU existe um menino que 
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vez por outra cd aparece, Quando em enfado, saio a peranbular ten- 

do-o como companheiro^ Ele tem dez anos. De minha parte sessenta. 

Diferenpa de idades e tanta, mais iguais os prazeres do espfrito. Co- 

Ihemos brotos de junco, apanhamos frutas silvestres, coletamos rafzes 

de cara e cortamos salsa japonesa. Ou ainda vamos ter ao arrozal irri- 

gado no sope do morro para acharmos espigas de arroz cafdas para 

fazermos tranpas e pormos a seccNas. Se o tempo estiver bom, vamos 

ao cume do morro para vislumbar ao longe os ceus da terral natal 

(10) e avistar o monte Kohata, a vila de Fushimi, Toba e Hatsukashi. 

As belas paisagens n§o t§m donos, nao havendo pois nada que impepa 

o conforto do espirito. 

Nao sentindo maiores d?frculdades ^s caminhadas e tendo boa 

disposipao de espirito, ando pela cumeada, e ultrapasso os morros de 

Sumi e Kasatori, para render homenagem ao templo de Iwama ou 

venerar o templo de Ishiyama. Ou ainda, atravessando o Campo de 

Awazu para estar nos locals de lembranpa do Velho de Semi-uta (11) 

e atravessando o rio Tanakami para visitar o tumulo de Sarumaro- 

mouchigiami (12). Ao regresso, conforme a estapgo do ano aprecio 

as cerejeiras em flor, procuro os vermelhos das folhas, colho os bro- 

tos de samambaia, reuno nozes, para oferendar cis almas e ainda para 

presentear alguem. 

Se as noites s&d serenas,pela luz ci janela evoco as recordapoes dos 

velhos amigos que se foram, e choro ao som da voz dos sfmeos. 

Os pirilampos nos matagais se parecem com as luzes dos Pescado- 

res da ilha de Maki; as chuvas da madrugada d§o a »mpress§o de tem- 

pestade que sopra as folhas das a'rvores. Mesmo ao cantar do fais^o, 

tenho a sensapao de estar ouvindo as vozes de meus pais. E quando 

o veado da cumeada, jd acostumado, se aproxima, sinto quanto me 

acho afastado do mundo. Ainda, atipo o fogo como companheiro 

das indormidas noites da velhice. Nao sendo serrania tcfo densa, mes- 

mo ouvindo-se as vozes de corujas, as paisagens das montanhas, a 

cada estapSfo, se apresentam tocantes, cheias de variadas emopbes. 

Escusado dizer-se que a pessoas de pensar e sentir de maior profun- 

deza, de maior saber, certamente as evocapQes, os pensamentoss, os 

sentimentos ndo serdo so os citados. 

IV 

Quando comecei a habitar neste lugar, pensei permanecer apenas 

por pouco tempo, mas jd sdfo decorridos cinco anos, e a cabana provi- 

sbria jd se tornou moradia que faz parte do meu hdbito. Acumula- 
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ram-se folhas curtidas no beiral e o chefo batido coberto de musgo. 

Das notfcias tidas acerca da Capital tem-se que, desde que passei a 

viver nesta parte das montanhas, mu itas pessoas nob res faleceram. 

Ent§o de pessoas humlldes nSo se dd conta do numero. E quantas 

casas se perderam pelos repetidos irvcendios. Apenas a simples cabana 

provisoria traz despreocupadfor destitufda que e de perigos. Escasso 

o espapo, mas tugar para a dormida 3 noite e para o estardedia, 

sem prejui'zo para abrigar o corpo de uma pessoa. Os paguros prefe- 

rem as conchas pequenas. Isto porque conhecem a si proprios. A 

aguia pescadora faz de sua morada a encosta bravia. E porque teme 

aos homens. Da mesma maneira sou eu. Conhecendo-me, e ainda 

conhecendo o mundo, nada desejo; nao me altero. Apenas aspiro ^ 

tranquilidade; e me sinto feliz em nSo ter preocupacoes. 

Ao que parece, comumente, o construir a sua casay nem sempre 

e apenas para si proprio. E para esposa e filhos, para seus familiares 

e dependentes. Ou ainda, para pessoas chegadas ou amigas. Ou ainda, 

para seus amos ou para seus mestres. Ate para os seus bens e para 

equinos e bovinos. Eu construf a cabana para mim mesmo. Nao a 

fizera para outrem. Isto porque, pela situapSfo, tanto dos costumes 

como a minha prbpria, nSo tenho nenhuma companhia para viver 

junto, nem tampouco qualquer preposto que depende de mim. Mes- 

mo que a construisse ampla, a quern dar abrigo, a quern hospedar? 

De modo geral, dos dltos amigos das pessoas, s5fo mais conside- 

rados aqueles mais abastados, os mais solicitos. Nem sempre o de 

mator amizade, os mais corretos. N§o melhor cousa do que man- 

ter-se amigo da musica e da natureza. Os prepostos dlio preferencia 

aos premios mais expressivos e favores mais destacados. NSo tern a 

aspirapSo de serem contemplados com maiores carinhos, ou que 

possam viver com mais tranquilidade. Dessa maneira, e melhor que 

se fapa do proprio corpo o seu criado. Como faze-lo proprio criado? 

E usar o seu corpo quando hS algo a fazer. NSo deixar de ser fasti- 

dioso, mas mais fScil do que valer-se de outros ou empregar outras 

pessoas. Caso haja necessidade de locomover-se, e depender do seu 

prbprio andar. Mesmo que haja fadiga, melhor do que ter preocupa- 

p6es com cavalo, sela, boi e carro. Divida-se o corpo para executar 

duas funpdes: a mSo — criada; e os pes — locomotores. Assim esta 

de acordo com o meu desejo. 0 espfrito sabe da fadiga do corpo. 

Quando hS sofrimento se descansa; se disposto se o usa. No seu uso, 

poucas vezes se comete excesso. Sentindo-se cansado, nSo hS com o 

que se preocupar. AISm do mais, andar sempre e trabalhar constan- 
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temente devem ajudar a manter a saude natural, Entao por quedes- 

cansar inutilmente? Fazer sofrer a outrem ^ ato criminoso. Por que 

tomar de emprestimo a forpa de outros? 

A mesma cousa se diz da indumentclria e da alimentacSo. Tecidos 

de fibras de trepadeiras e pertences da cama de linho. Conforme se 

podem conseguMos se cobre o corpo, e se mantem vivo com cister 

yomena que se colhe no campo e nozes que se encontram nos cumes 

dos morros. (Mao mantendo contacto algum com outras pessoas, nao 

hci porque se envergonhar da aparencia. A escassez faz dos alimentos 

mals pobres os mais nobres como dadiva da natureza. 

Todos estes prazeres n5o os digo com vistas aos homens ricos. 

Simplesmente, comparando o passado e o presente de mim mesmo. 

0 mundo que rodeia os homens e simplesmente o pensamento. 

Se o espfrito nSo se acha tranquilo os mais ricos objetos deste mundo 

n§o tern serventia, bem como pal^cios e mansoes sao vaos. Amo a 

triste moradia, a cabana de um so recinto. Quando tenho que estar 

na Capital, sinto vergonha de aparentar ser um pedinte, mas, regres- 

sando e aqui me achando, tenho pena das pessoasque estao envolvi- 

das nas lides mundanas. Se alguem duvidar destas minhas palavras 

que observe o peixe e o passaro. 0 peixe nafo se enjoa d'cigua, e a nao 

ser o peixe pode compreender isso. 0 passaro aspira permanecer no 

bosque. S6 o passaro hci de compreender o que sente. Esta tranquila 

sensagSfo do viver no retiro tambem nSo 6 outra situacao. Sem vive- 

la, quern pode compreende-la? 

V 

Bem considerando, a lua da existencia esta incfinada, prestes 

a alcangar a montanha a oeste. Logo, logo, estarei de partida para o 

mundo dos tres caminhos das trevas. Nestas alturas, o que estou a 

lamentar. 0 ensinamento de Buda diz ao desprendimento de tudo. 

Estar amando a cabana se constitui em pecado. 0 apego ^ tranquili- 

dade tambem se erige em obstaculo. Por que devo fazer passar o 

tempo, inutil, falando sobre cousas sem importancia? 

Numa madrugada quieta, fiquei a pensar a respeito desta verdade, 

e perguntei-me: fugindo ao mundo e viver nas montanhas foi com o 

intuito de dominar os sentimentos voluveis e procurar o caminho da 

verdade. Entretanto, apesar da aparencia de sacerdote, o coracao estci 

infectado de impurezas. Pela moradia acha-se nas pegadas de Vimala- 

kirti, mas quanto ao sentimento nao conseguiu alcanpar Cudapan- 

thaka (13). £ isto reminiscencia da pobreza do passado? Sofro por 
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isso ou me tornara perturbado em vlrtude de tanta delusSo? 0 cora- 

?§o nada respondeu. Tomando de emprestimo a Ifngua (14) disse 

tres vezes o nome de Amltabha. 

Aos anos dois da era de Kenryaku (1212), nos ultimos dias do 

mes de marco, disci'pulo do Budismo, Ren4nr escreveu o presente 

na cabana de Toyama. 

A presente traducSo foi feita tendo como texto Msico o Hdjdki, 
inserido em Hdjdki e Tsurezure gusa, organizado pelo Prof. Nishio 
Minoru, vol. 30 da Cotegao da Literatura CI2ssica Japonesa 
(Nihon Koten Bungaku Taikei), Editora Ywanami, Tdquio, 1981. 

NOT AS DO TRADUTOR: 

( 1 ) De acordo com o texto original utilizado. hte outro texto similar que diz 

milhares. 

{ 2 ) O estabelecimento da Capital de Heian (Kyoto) se deu no ano de 794, com 

o Imperador Kanmu. Rode ser que Kamono Ch6mei esteja considerando o 

ano de 810, efetivamente sob o reinado do Imperador Saga, quando,ap6s 

um fracassado comp 16 palaciano que se ptanejava o retorno da Capital para 

Nara, este imperador fixou definitivamente Kyoto como Capital. 

Mesmo se considerando o ano de 794, ate o ano desse evento de nova 

transferdncia da Capital (Fukuhara, atuai cidade de Kobe), no ano de 

1180, nSfo s§o decorridos quatrocentos e tantos anos como aponta Kamo- 

no Chdmei. 

que considerar que numa outra copia do texto le-se "algumas centenas 

de anos ... 

( 3 ) Para conduzi-las d nova Capital. 

( 4 ) Montana a gosto da classe dos "samurai", emergente, e os carros de boi, de 

uso dos palacianos. 

( 5 ) Refere-se a designapSb para os cargos de administragSo regional. 

( 6 ) No trapado, geometrico, da Capital, a quadra correspondia a uma divtsSo 

de cerca de 121 metres de lado. 

( 7 ) Esta letra do S^nscrito era considerada por determinadas seitas budistas, o 

prinefpio das coisas e a sua enunciapao representava a 15 be radio das pai- 

x6es terrenas. 

( 8 ) No Budismo, terra, ^gua, fogo e vento sSo mencionados como os quatro 

elementos. 

( 9 ) O autor faz referencia ao entardecer quando os ventos fazem soar as folhas 

de katsura, evocando o poeta chines Pai Lo-tien (772-846) que d margem 

do rio Jinyd ouviu alaude (biwa) ao despedir-se de seu visitante. 

(10) No caso a Capital (Kyoto). As localidades mencionadas sSo todas nas suas 

36 



cercanias. 

{11) DesignapSfo dada a Semi-maru, um exCmio tocador de alaude (biwa). 

"Semi-uta" e uma pe<?a para "biwa". 

(12) Lenddrio poeta da fase Inlcial da corte de Heian (Kyoto). 

(13) Disci'pulo de Buda muito indolente que s6 muito tarde, consertando-se, 

conseguiu o seu caminho. 0 seu nome e lembrado como indicative de 

indol&>cia, de falta de inteligencia. 

(14) Em ato nao advindo da unidade de pensamento e corpo. 
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A ESTETICA DO CHA 

Kensuke Tamai 

Palestra prefer id a em 19 de novembro 

de 1983, no Departamento dosJovens 

da Escola Urasenke de Sao Paulo 

uns dois meses, foi publicado num jornal da colonia, o artigo 

de urn leitor sob o ti'tulo: "A inutilidade da cerimonia do cheT'. Em 

sua cn'tica, percebia-se que nada havia de Idgico ou de sistem^tico, e 

sim, notava-senitidamente o ladoemotivo. Pense^contudo^uetalvez 

exista um numero razoavel de pessoas de opiniao similar. Creio que, 

entre os senhores, muitos ja estejam a par do conteudo desse artigo, 

por^m, vou le-lo a seguir, na sua Integra. 

"Serci a cerimonia do cha uma arte? Serci uma cultura? Toma-se 

o chd passando-se o chawan (tigela) de mSo em mSo, examina-se a 

base do chawan ropando-a levemente com a m§o, e em seguida faz-se 

um cumprimento com muita polidez dizendo: "Foi uma esplendida 

apresentapcfo." E todos esses movimentos numa morosidade irritante! 

Serd que essa morosidade pode ser chamada de cultura? Tenho a im- 

presscto de que estamos sendo enganados por Sen Rikyu. For que n§o 

se pode solver o ch^ de uma so vez? Por que, para se tomar um cha- 

wan de chd, ha a necessidade de tanta cerimonia complicada? 

A cerimdnia do cha so pode ser considerada como um ato esno- 

be. N§o digo que na sociedade de imigrantes seja desnecess^ria a cul- 

tura e a arte; mas que tal se procurassemos aquelas que sejam mais 

adequadas a nossa realidade? Gastar dinheiro e perder tempo nisso 6 

desperdi'cio de vida. Na colonia japonesa do Brasil hei muitos chajin 

(adeptos da cerimonia do ch^). Se lerem esta cn'tica sarc^stica, deve- 

rSo ficar furiosos. Mas, o que ^ sem sentido ^ sem sentido; o que d 
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inutil, Intftll. A cerimonia do cha, e o golfe sao dois empreendimen- 

tos mais tolos da colonia japonesa." 

A minha palestra de hoje talvez n§o seja uma resposta direta a 

este artigo, mas gostaria de pensar, junto com os senhores, o que sig- 

nifica a cerimdnia do cha , abordando tambem os problemas incluf- 

dos nele. 

Assim, logo no inCcfo do artigo, questiona-se: "Serci a cerimdnia 

do ctei uma arte?". Trata-se de uma questao extremamente difi'cil. 

"0 que e arte?" mais concretamente, "0 que e' arte e o que n§o 4 

arte?". Como e do conhecimento dos senhores, ate os dias de hoje, 

muitos dos filosofos e estetas do mundo tern discutido a questao, e 

hd diversas teorias a respeito. Comumente dividimos a arte, conforme 

sua natureza, em quatro classes, a saber: artes plcisticas como a escul- 

tura, a plntura, a arquitetura; artes de expressSo corporal como o bai- 

lado e o teatro; arte sonora como a musica; arte literdria como a poe- 

sia, a novela, o drama. Ate aqui n^fo ha problema, mas quando se tra- 

ta da quest§o de podermos ou n§o considerar arte aquilo que estcl 

prdximo els artes acima citadas, surge uma grande discuss§o. For 

exemplo, e ou nSfo e arte, produtos artfsticos manufaturados seme- 

Ihantes els artes plasticas, como a ceramica, os objetos laqueados, a 

tecelagem e a tintura de tecidos? Ainda, de acordo com o grande filo- 

sofo alem§o Emmanuel Kant, a jardinagem, que tern uma re\a$So 

mtima com a arquitetura, e considerada arte; mas, urn outro estudio- 

so optna o contr^rio, sustentando que o jardim e constitufdo princi- 

palmente de flores e de an/ores, que estcto sujeitas a intemperies da 

natureza e do mundo exterior, crescendo e transformando-se com o 

decorrer dos anos e das estapdes, nSfo sendo possfvel o seu isolament© 

total. Neste caso, o que se diria entcio dos jardins japoneses que dife- 

rem completamente dos europeus, tendo como elementos principals 

a clgua, as pedras e asarvoresde folha perene, denominados de jardins 

karesansui, como o de Ryoanji de Quioto, que possui uma pequena 

area de 200 m2, coberta de areias brancas e ornado com quinze pe- 

dras de tamanhos drversos? 

Certa vez, acompanhei um pesquisador de arte americano a um 

jardim de pedras. Como ele se mostrou bastante admirado, perguntei- 

Ihe: "Que tal, ncfo d uma arte magm'fica?". Ele pensou por um instan- 

te e disse: "£ artfstico, porem ncfo e arte. Realmente, a beleza deste 

jardim esta na esplendida composig§o das pedras e das areias brancas 

que quase nSo apresentam modificapoes, mas, quando do calor do 

vercfo, ou quando coberto de neve, a apar^ncia deste jardim deve ser 
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completamente diferente. Alem disso, a paisagem que podemos ver 

alem dos muros e a beleza das ^rvores conforme as estagdes devem 

influir muito neste jardim". Ou seja, como shakkei (paisagem empres- 

tada) ^ insuficiente, pprtanto a jardinagem n5o e considerada uma 

arte verdadeira. Desse modo, definir o que ^ arte-e um problema mui- 

to delicado ediffcil. 

EntSo, ser^ a . cerimonia do cha realmente uma arte? Se assfm 

for, em que lugar deve se posicionar? Antes de entrar no assunto, 

vamos fazer uma consideragSo sobre os tres elementos que consti- 

tuem a cerimonia do ch&. 

0 primeiro fator importante na cerimonia do chd 6 que as pes- 

soas reunidas passem momentos agrad^veis. Em outras palavras, o 

importante e a sociabilidade. 6 certo que a sociabiiidade possui um 

aspecto ludico. For isso, nos seculos XV e XVI as pessoas se reunfam 

para adivinharem o nome do cha que tomavam e premiavam-se os 

acertadores. Assim surgiu uma especie de reunieio de cha de jogata, 

que cada vez mais se intensificava. Em Nanboroku (Membrias de 

Nanbo) que dizem conter os pensamentos e atitudes de Rikyu, anota- 

dos pelo seu discfpulo Sokei Nanbo, consta: "Tornando-se verdadei- 

ras diversoes seculares, o seu resuitado vil e isso que ora presencia- 

mos", fazendo o mestre Rikyu lamentar-se. Realmente n§o podemos 

negar que, de um modo geral, na palavra "sociabilidade" onde se 

subentende que "no relacionamento humano, elogiar conveniente- 

mente o interlocutor, n<fo ferMo, tratar de tudo apropriadamente", 

nos deixa a impressSo de um relacionamento um tanto superficial, 

nSo havendo verdadeira sinceridade, e sim apenas relagao passageira 

e futii entre as pessoas. Porem, a verdadeira sociabilidade que existe 

na cerimonia do cha e o sentimento de solicitude, tanto da parte do 

visitante como do anfitriSo. Em Kyaku no Shidai (CondigSes do Visi- 

tante), Rikyu diz: "Tornar-se futil" e "elogiar futilmente" s^o atos 

que nunca devem ser praticados. Tambem Fumai Matsudaira em 

Chaso (Fundamentos do Ch^), elucida que "a cerimonia do cM e ser 

visitante sentindo-se na pessoa do anfitriSo, ser anfitri§o sentindo-se 

na pessoa do visitante 

A seguir, veremos o que e a verdadeira sociabilidade atravbs de 

dois ou tres episodios. 

Em primeiro lugar, temos um episbdio entre os famosos Hechi- 

kan e Rikyu. A respeito de Hechikan, ao qual me referi no ano 

passado, quando discorri sobre Rikyu, talvez alguns dos senhores ain- 

da se lembrem. Em sua vida, ele foi um verdadeiro chajin, nSo se su- 
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jeitando a nenhurna autoridade de sua epoca. Em sua cn'tica sobre os 

ultlmos anos da vida de Rikyu, diz; "Rikyu^quando jovem, possufa 

uma alma pura e uma personalidade respeit^vel. Agora/pordm, com- 

pletamente mudado, tornou-se urn ser futil. Ele so conhece a gloria 

e desconhece a decadencia. Nesta curta existericia humana, sofre peia 

fama e fortuna; e lamentavel". Estas palavras tornaram-se muito 

famosas, 

Num dia de verSo, Hechikan convidou Rikyu para tomar chci na 

sua choupana de Yamashina em Quioto. Rikyu chegou na hora mar- 

cada, mas oportao estava trancado. Nao tendo jeito, entrou pela por- 

tinhola do lado, e la dentro, notou uma esteira estendida ligeiramente 

coberta de terra. No que pos os p^s, caiu num buraco e sujou toda a 

roupa. Nesse memento, apressadamente surgiu Hechikan edesculpan- 

do-se, conduziu-o ao quarto de banho. O banho estava otimo. Ao sair 

do banho, encontrou uma roupa nova a sua espera. A seguir, Hechi- 

kan convidotho ^ sala de cha, e com toda a alma ofereceu-lhe o ch^L 

Creio que os senhores podem imaginar a figura refrescada de Rikyu, 

apreciando o cha, de roupa limpa ap6s retirar aquela toda suada do 

calor de ver§o e ter tornado um banho. Entretanto, Rikyu,antes de 

visita-lo, ja sabia por outrem da existencia de uma armadilha. Rikyu 

caiu de propdsito, cooperando na encenapao de boa intengao de 

Hechikan; isto d, "fez-se visitante ooJocando-se na pessoa do anfi- 

tnao . 

Outro episodic envolve Tadaoki Hosokawa, com o pseudonimo 

de Sansai, filho do famoso intelectual e chajin Yusai Hosokawa. San- 

sai foi um samurai que havia tornado li^oes de cha com Rikyu. Sua 

esposa foi a catollca Gracia que se suicidou aos 37 anos de idade. 

Sansai serviu a Yorinobu Tokugawa, decimo filho de leyasu Toku- 

gawa. Certa ocasiao, no fim de sua vida, Sansai, dirigindo-se a um dos 

suditos de Yorinobu, comentou: "O fim da minha vida est^ proximo, 

vou voltar a Kyushu, minha terra natal, e talvez nunca mais possa 

retomar a Edc. Entao, como ultima recorda^ao de minha vida, gosta- 

ria de apreciar a caligrafia de Seisetsu, da propriedade do meu se- 

nhor". Seisetsu foi um monge zen chines que viveu no imcio do secu- 

lo XII. Na ^poca, sua caligrafia era muito apreciada entre os chajin. 

Yorinobu de bom grado concordou, marcando uma data e convidan- 

do-o para uma cerimonia de cha. 

Nesse dia, ao entrar no chashitsu (sala de cM), Sansai notou que 

a caligrafia exposta n§o era de Seisetsu e sim de um outro monge zen. 

Sansai achou que a promessa nao foi cumprida, mas sem tocar no 
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assunto, tomou o seu chd. Quando ja ia se retirando, ap6s conversar 

na sala de estudos, esperava sentado no corredor aquele sudito ao 

qual havia confidenciado o seu desejo. Este retirou de uma caixa um 

caquemono e disse: "Hoje Yorinobu pretendia expor a caligrafia de 

Seisetsu como havia prometido, mas de acordo com suas palavras, 

por ter idade avan^ada, talvez nao mais pudesse retornar a Edo; 

entretanto, o nosso amo retorquiu que o senhor ainda goza de muita 

saude, e assim, certamente podera retornar, e que ele faz questao do 

seu regresso. Foi este o motive pelo qual ele deixou der expor o seu 

Seisetsu. No entanto, se o senhor fizer questao, poderd aprecici-lo cl 

vontade aqui na sala de estudos". Diz-se que Sansai emocionou-se 

muito com esta demonstragfo de sensibilidade do seu senhor Yori- 

nobu, quarenta anos mais novo que ele. Ele se fez anfitriao, "colo- 

cando-se na pessoa do visitante " 

um outro episodic. Sokyu Tsuda era um chajin que juntamen- 

te com Rikyu foi h'der dos chajin de Nobunaga Oda. Num dia de 

neve, ele visitou Rikyu no seu chashitsu. Ao aproximar-se sentlu um 

leve e agradcivel aroma de incenso que pairava no ar. Sokyu, profun- 

do conhecedor de incensos, logo percebeu que era o incenso Ran- 

jako, muito valioso. Recebido por Rikyu e conversando por alguns 

instantes, ouviu-se o rui'do da porta do mizuya (um pequeno compar- 

timento, anexo a sala de cha, onde se lavam os utensi'lios da cerim6- 

nia) que se abria. Rikyu explicou: "Para a cerimonia de hoje, enco- 

mendei a agua do pogo Samegai de Quioto. Por^m, devido ao atraso, 

esta sendo entregue agora. Para nao desperdipd-la, vou trocar a ckjua 

do kama (caldeira)". Assim dizendo, saiu da sala com a caldeira. So- 

kyu olhou para o ro (fogareiro embutido ao m'vel do tatami) e notou 

um belo arranjo de carvao, mas em silencio retirou mais um carvao do 

cesto e acrescentou ao fogareiro. Depois limpou o daimoku (um su- 

porte para colocar os utensi'lios da cerimonia) com haboki (pena). 

Logo depois, Rikyu trouxe a caldeira com ^gua fresca. Sokyu disse: 

"0 aspect© do fogo estava magm'fico, porem, como o senhor trocou 

a agua, achei que seria melhor ativar o fogo, e assim tomei a Itberdade 

de acrescentar mais carvao". Mais tarde Rikyu comentou com os seus 

discfpulos: "E de grande satisfapSo ferver a cigua e preparar o chd 

para visitantes desta natureza". Podemos dizer literalmente que, isto 

sim, e uma verdadeira reuniao de cha: "Ser anfitriao colocando-se na 

pessoa do visitante; servisitante colocando-se na pessoa do anfitriio". 

Por outro lado, entre os elementos que constituem a cerimonia 

do chci, temos o espi'rito de treinamento, cuja natureza se opde quase 
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totalmente ^ sociabitidade acima citada. Como o hcibito de tomar o 

cha nos tempos de Zen Budista e a origem da cerimonia do cha, ela 

possui desde o infcio o espfrito de treinamento baseado ne^sa reli- 

giao. A princfpio, como consta no Muchumondo do mestre Muso 

Kokushi, o ch^ tinha utilidade pratica e medicinal. "Livra-se do tor- 

por, desperta-se da sonolencia, para auxiliar no treinamento". Mas 

aos poucos a cerimonia foi se desenvolvendo quanto ao aspecto espi- 

ritual, a ponto de realizarem chare/, pratica religiosa de carater budis- 

ta em que o chefe e as pessoas importantes do templo se sentam lado 

a lado para se servirem do mesmo tenshin (refeipao leve) etomarem 

o mesmo cha. Isto e considerado pelossociologosda religiao umato de 

comunhao na alimentagao, cujo fundament© se encontra na crenga pri- 

mitiva: "Comendo a mesma comida e tomando o mesmo h'quido, 

os corpos se tornam um". A Santa Ceia da religiao catdlica, a celebra- 

cSfo ap6s o ritual do rintoismo e sansankudo (a troca de tapas no 

casamento japones) tambem possuem o mesmo significado. No artigo 

que apresentei no infcio da palestra criticava-se o ato de "tomar o 

cha passando de mao em mao". Talvez essa pessoa desconhepa o sig- 

nificado da comunhsfo na alimentaqao que existe na arte do chd. 

A essencia da pratica religiosa do cha que se realizava no templo 

zen foi sendo transmitida mesmo quando realizado longe do templo. 

em Nanboroku, a que anteriormente me referi, consta: "A cerimdnia 

do cha realizada numa pequena sala deve ser praticada de acordo com 

os primeiros ensinamentos de Buda. Sentir prazer no conforto da 

casa e uma alimentapao sofisticada e pertencer ao mundo secular. 

Nao tendo goteiras na casa, nSfo passando fome, e o suficiente. Isto 

e o ensinamento de Buda e e a finalidade da arte do ch^. Transportar 

a agua, pegar a lenha, ferver a agua, preparar o ch^, ofertar a deus, 

aos demais e a si mesmo, ornamentar com flores, queimar incenso e 

aprender com a conduta de Buda. 0 que nao se pode deixar de obser- 

var aqui e a importancia dada nao so a auto-disciplina de acordo com 

o espfrito budista, mas tambem a sociabilidade do chd, como diz um 

trecho: "Oferecer aos outros e tambem tomar". 

0 Zencharoku (Cronicas do cha Zen) de Sen Sotan, neto de 

Rikyu, e o mais radical do ponto de vista do treinamento do ch^. As 

palavras e os pensamentos dele foram anotados pelo seu discfpulo 

Takuan, monge zen. Nesse compendio consta o seguinte: 

"0 princfpio fundamental do cha' nSo leva em questcto a boa ou 

a ma qualidade do utensflio, nem discute o estado quando do seu 

uso, mas concentra-se unicamente no seu manejo, atraves do qual 
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realiza-se o treinamento para apreciar a essencia. Para elevar-se o pr6- 

prio carter atraves da pr^tica do chi existe somente uma alternativa. 

£ manejar os utensflios concentrando-se com probidade. For exem- 

plo, quando do uso do chashaku (colher utilizada na cerimdnia do 

chd), concentrar-se nele com a pureza da alma, sem distrair-se por urn 

s6 instante. Ao recoloccMo tambem deve-se conservar o mesmo esta- 

do de espfrito anterior. Isto n5o deve se limitar apenas aoc/ras/ra/ri/, 

mas sim a qualquer outro utensflio". Resumindo o que foi dito, 

temos: "Conforme a pr^tica do treinamento do chd,o homem pode 

alcangar o limite maximo do bem. Para isso e muito importante o 

espfrito para o manejo dos utensflios. Quando do seu uso, ^ preciso 

livrar-se de toda a maldade e resguardar em absolute as normas do 

Budismo "• 0 Importante aqui d: 'No treinamento resguardar em abso- 

lute a dtica do cha" e isto talvez seja outro fator formal importante 

para constituir a cerimdnia do cha. 

A respeito da etiqueta no chadd, como se ve em Cha-no-yu Taisei 

Hisho (Escritos sobre o bom exito no Cha-no-yu): "A cerimdnia do 

chd lega-nos vdrios ensinamentos atravds da sua forma respeitosa de 

preparar o chd, o modo de colocar, o modo de relacionar", o que im- 

plica no prinefpio da ordem — quer dizer, d a regra adequada para 

se realizar algo do modo mais racional e belo — assim se faz a estru- 

tura da cerimdnia do chd. Por isso nos livros de introdupdo d ceri- 

mdnia do chd, como Bunrui Sojinboku, que se diz transmissor das 

palavras de Takeno Joo, embora apresentando pequenas variaqoes 

conforme a dpoca, todos descrevem .minuciosamente as formas de 

cortesia do anfitriao e do visitante. Por parte do anfitriao, as partes 

mais importantes sdo o manejo dos utensflios, a colocapdo, a orna- 

mentapdo e o prepare do chd; e por parte do visitante, o ingresso pelo 

roji (jardim), a entrada na sala e os movimentos dentro da saia. 

Observando os livros diddticos como Chadobenmosho, escrito pelo 

discfpulo de Sen Sotan a quern me referi anteriormente, estes des- 

crevem com extrema minucia o mdtodo da cortesia, o que nos faz 

pensar que somente estas formas de cortesia sdo a substdncia do chd. 

Pordm este sistema de cortesia ndo passa de um dos elementos que 

compdem a cerimdnia do chd que, sem a complementagdo da socia- 

bilidade e do espfrito de treinamento, ndo adquire vida. 

Certo dia, Rikyu passou na casa de seu discfpulo Chikuan Kan- 

bayashi. Este, com a presenga do seu mestre, que muito admirava, 

ficou completamente emocionado e de tanta alegria a mdo Ihe tremia 

fazendo com que derrubasse o chasen (batedeira de bambu) e dei- 
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xasse cair o chashaku de cima do natsume (pote para ch^). Os outros 

disci'pulos que acompanhavam o mestre riram.mas, mais tarde, Rikyu 

repreendeu-os dizendo: "A cerimonia do cha de hoje foi o melhor de 

todo o Japao. IVlalogrou por querer preparar o ch^ antes que a ^gua 

esfriasse e tambem nao conseguiu preparar o ch^ com perfeigao. Mas 

aquele espfrito prof undo .compenetrado de corpo e alma, e um ato 

grato a que raramente podemos presenciar, e se voces riram ao obser- 

var so a parte externa e porque voces n§fo conhecem a verdadeira arte 

do ch^". Ainda, RikytT em Nanboroku, criticando o famoso chajin 

da epoca Sokyu Naya, disse, com convicgao: "Quando da apresenta- 

9S0 da arte de preparar o chi, o pote de Sokyu € de uma magnificen- 

cia sem defeitos. Por isso, certa ^poca, Hideyoshi tinha maior consi- 

derag§o por ele do que a mim. Mas nSo hd verdadeira compenetracao 

da alma no cha de Sokyu. Eis a razao de ele ter sido^dispensado por 

Hideyoshi posteriormente 

Assim, a cerimonia do cha requer a harmonia de tres elementos: 

ritualidade, sociabilidade e treino, isto e, estrutura, corpo e alma. 

Ainda, so quando sobre isso e acrescida a criatividade artTstica surge 

a verdadeira e perfeita cerimonia do cha. 

Se considerarmos a cerimonia do cha uma arte, em qual dos qua- 

tro tipos de arte que mencionei no inicio da palestra, poderia ser 

enquadrada? Em primeiro lugar, a cerimonia do ch^ difere da poesia 

e do romance; e tampouco parece pertencer ^ classe da pintura, da 

escultura ou da arquitetura; assim como difere da mdsica. Como con- 

clus^fo, resta apenas a arte de expressSo corpora! como o bailado e o 

teatro. Nesta tambem se inclui o teatro No. £ verdade que em grande 

chakai (reuniafo de cha), as damas impecavelmente vestidas preparan- 

do o cha com ar serio lembram o palco de No ou os movimentosde 

um shimai (bailado do teatro No) em um zashiki (sala de tatami). E 

claro que se no temae (prepare do ch^), os movimentos forem exage- 

rados ou a exibig^fo se tornar muito teatral, hd algo de errado; mas a 

verdade e que no proprio temae existem movimentos que se asseme- 

Iham aos do bailado e que a cerimonia do chd, como o teatro, e uma 

representagao atraves dos movimentos do corpo. 

No entanto, a cerimonia do ch^ difere grandemente do bailado 

e do teatro, embora enquadrada neste tipo de arte, pois no bailado 

ou no teatro o artista e os espectadores estao nitidamente separados, 

mas no cha isto nSo acontece. 0 visitante observa o arranjo da sala, 

aprecia o temae do anfitriao, e este tambem observa o movimento 

do visitante e o modo de se tomar o chci, formando juntos um todo. 
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A segunda diferenpa trata-se da representap§o do chd que possui 

um cara'ter que parece ser inadequado i propria palavra "represen- 

tag^o". Isto porque o chd n§o possui a moldura de um palco como 

no bailado ou no teatro. A cerimonia do cha, sem o isolamento com- 

plete do cotidiano, se realiza no chashitsu que e um espago da vida 

cotidiana, e n<fo dentro de um palco, assim construindo um cen^rio 

do cotidiano que seria preparar e tomar um cha. Por isso, os movi- 

mentos corporals da cerimonia do cha n^o sao uma mi'mica, como 

no bailado ou no teatro, nem uma expressao corporal que busca ape- 

nas a beleza da forma pura, isolada do cotidiano. Mas todos os movi- 

mentos de preparar e tomar o chci seguem obrigatoriamente as regras, 

ncfo sendo permitido agir livremente, como na vida cotidiana. Por^m, 

como temae e a ordenag^o estetica dos atos de preparar o chd, tomar 

o cha ou oferecer a terceiros, pode ser aplicado na vida cotidiana. 

Estas regras devem ser obedecidas, mas as pessoas que jd se especiali- 

zaram ndo praticam a cerimonia como as regras pedem. Acontece 

tambem de modificarem velhas regras, inovando-as. Daf talvez a razao 

de terem surgido novas escolas. 

Como foi explanado anterlomnente, a cerimonia do chd diferen- 

cia-se do bailado e do teatro por ter o seu isolamento artistico defi- 

ciente. 0 isolamento artfstico significa distingdo clara entre ocampo 

da arte e os outros campos, rompendo conscientemente as suas rela- 

goes com o mundo da natureza e do cotidiano para, atraves disso, 

esclarecer que o mundo da arte possui independencia e autonomia 

proprias. Deve-se pensar que a\ estd o significado da moldura do qua- 

dro, da encadernag^o, da base da escultura ou ainda, do palco do bai- 

lado ou do teatro. 

Entretanto, para se entrar na sala de cha, as pessoas devem dirigir- 

se para um roji silencioso, purificar a boca e lavar as m§os no tsuku- 

bai (vaso de pedra com agua). Esta e a passagem do espago da vida 

cotidiana para um outro mundo que d o de cha. Por isso, cirvores com 

galhos bonitos e flores vistosas que distraem os visitantes sao evita- 

das. A porta de entrada ^ sala de ch^ ^ estreita. Esta tambem e uma 

passagem para um mundo diferente. A sala de cha para onde sao con- 

duzidos ignora a liberdade da tradigao arquitetonica japonesa. A sua 

localizagcfo, o seu tamanho, o corte da janela, o aproveitamento da 

luz, a entrada, tudo e isolado da vida cotidiana, de modo que nem da 

janela pode se ver o jardim formando um mundo ^ parte. Os utensf- 

lios usados para o cha nao Scfo aqueles usados no cotidiano, adotan- 

do-se aqueles que demonstram ser mais cerimoniosos, separando-se 
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assim, do convivio di^rio. Talvez seja por isso mesmo que frequante- 

rnente utillzam-se de chawan deformado, que n§o se costuma usar no 

dia-a-dia. C certo que temae que aqui se realiza teve sua origem na 

racionaliza^o dos atos praticados na vida cotidiana. Por^m, isto, 

uma vez transformando-se em regra, toma forma Independente como 

cerimonia publica, isolando-se do cotidiano. E assim, como se diz no 

ambiente de wabi e sabi (pensamentos etlcos e esteticos em que se 

baseia a cerimonia do ch^), centralizando-se no temae, sao realizadas, 

entre o anfitriao e o visitante, cenas improvisadas que contem tam- 

bdm elementos do bailado. 

Certamente, a cerimonia do chd, comparada com o bailado ou o 

teatro, que sao artes de expressSfo corporal, talvez seja pobre em seu 

isolamento artistico. Porem, como disse anteriormente, no mfnimo 

pode ser considerada como extraordinariamente arti'stica, mesmo 

n§o sendo arte propriamente dita. Pode-se considerar que ela se posi- 

ciona no mesmo nrvel do jardim de pedras do Ryoanji, dentro das 

artes plasticas. 

Finalmente, acho que devo uma resposta ao artigo que citei no 

im'cio da palestra, Se o autor n5fo necessita da sociabilidade, do ceri- 

monia!, da disciplina do cha e do seu carater artfstico, considerando 

o chd como simples bebida como o guarand e a cerveja, entdo deve 

tomd-lo a sua vontade, num s6 gole. 
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0 ENSINO DA LINGUA JAPONESA PARA ESTUDANTES 

BRASILEIROS DE NIVEL SUPERIOR 

Lfdia Masumi Fukasawa 

Ja tivemos a oportunidade de falar sobre a importancia do conhe- 

cimento da Lmgua Japonesa para o estudo e a compreensSo perfeita 

da sua Cultura. (1) 

Humboldt ]& dizia (no sdculo XIX) que "a lmgua nSfo ^ um sim- 

ples meio de comunicagSfo, mas a expressao do espfrito e da concep- 

pao do mundo dos sujeitos falantes ( ...)". Segundo essa perspec- 

tiva, portanto, chegar-se ao conhecimento de qualquer aspecto da 

Cultura Japonesa significa a necessidade inevitcivel de passarmos pelo 

crivo de sua lmgua; significa a obrigatoriedade do estudioso de adqui- 

rir a habilidade suficiente para ler os textos em original, vale dizer, 

em Lmgua Japonesa, para evitar o distanciamento com o mundo cul- 

tural do japones provocado pelos textos traduzidos, 

Essa amplitude de conteudos.que cabe a Ifngua abarcar.coloca- 

nos diante de um aspecto de inequi'voca importancia e que tern sido 

objeto de nossas constantes preocupapdes nestes Ciltimos anos: a 

tarefa ou a metodologia do ensinoda Lmgua Japonesa para estudan- 

tes universitarios brasileiros, cujas metas sSo as de estudar e de pes- 

quisar a Lmgua Japonesa, sua Literature, sua Cultura. 

A aquisip^o da lmgua se faz, a grosso modo, mediante dois m£to- 

dos distintos entre si, quais sejam: a aquisipafo por meio do metodo 

da automatizapafo e por meio do mdtodo da descripao formal da 

lmgua. 

Segundo nosso entender, o estudo da LTngua Japonesa em nfvel 

superior deve pressupor um estudo cientffico sistematizado, racidnal 

e economico, sendo essas qualidades inerentes e mals adequadas ao 

metodo gramatical, de descripao formal da lmgua. 
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Quando dizemos "conhecer a Li'ngua Japonesa", n5o nos referi- 

mos meramente ci capacidade de realizar uma '#conversa(?ao" nessa 

Ir'ngua porque para o estudante de m'vel superior, a capacidade de 

descreve-la formalmente deve ser anterior ao conhecimento da fala. 

0 conhecimento da Imgua deve significar a capacidade de descrever 

cientificamente o seu funcionamento atraves de uma "linguagem 

gramatical". 

0 acesso a essa linguagem deve tercomo primeiro passo o estudo 

da Lmgua Japonesa atraves de sua gram^tica, em contraste com o 

Portugues. Atraves da referencia a esses contrastes entre as duas I m- 

guas, podemos obter as diversas correspondencias e divergencias que 

nos proporcionarcfo os esquemas possiveis e nefo-possiveis de constru- 

p§o na passagem do Japon^s para o Portugues e vice-versa. So assim 

podemos detectar, com certa exatid§o, as partes da estrutura que 

podenSo vir a apresentar dificuldades, bem como a natureza dessas 

dificutdades. 

Fornecer aos estudantes esse aspecto contrastivo e, como conse- 

quencia, apontar as caracten'sticas da Lfngua Japonesa atraves da 

an^lise gramatical permite uma consider^vel "economia" na apren- 

dizagem. Em outras palavras, para os universitcirios brasileiros, cuja 

Imgua materna e o Portugues, o aprendizado da Lfngua Japonesa 

atraves de explicapdes gramaticais acelera o processo de apreens^o 

das estruturas lingufsticas basicas. Tal afirmativa pode ser facilmente 

comprovada, bastando tomar como exemplo o aprendizado a que 

chega o estudante do 19 ano do Curso Basico de Lfngua Japonesa 

da USP, em aproximadamente 3 meses de aulas (6 horas semanais). 

Nesse curto perfodo de tempo, o estudante se encontra capaz de 

escrever, de ler e de compreender perfeitamente o sentido de frases 

relativamente complexas, contendo varies sintagmas. No final do 1? 

semestre, ele est^ apto a entender, por exemplo, a seguinte frase: 

Aniwa kindkara genkini daigakuno sense/to hikokide toi 

perue kantanna chosani dekaketa. 

10 meu irmao mais velho, saiu, bem disposto, desde ontem, 

para o longfnquo Peru, com o professor da faculdade, para 

um levantamento simples de dados./ 

Ai^m do vocabul^rio contido na frase, foi necessdrio apenas apre- 

sentar-lhe as partfculas gramaticais indicativas dos casos (kakujoshi) 

em Japon^s (WA = sujeiro, KARA = procedencia ou ponto de parti- 

da, Nl = adjunto adverbial, NO = posse, , TO = companhia, etc.) e a 
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f lexSo do verbo. 

0 estudo desses elementos gramaticais possibiiita ao estudante 

combinar um nCimero infinite de vocabulos, formando frases de sen- 

tido Inumero bastando para isso aumentar o repertbrio de seu voca- 

buterio. Segundo essa sistem^tica, ao final de apenas 8 Ijp5es# o aluno 

adquiriu o conhecimento de, aproximadamente, 40 estruturas lin- 

gufsticas, cerca de 500 ideogramas, encontrando-se apto a reconhecer 

frases com complementos de lugar, de diregao, de desejo, de proce- 

dencia, de tempo, de finalidade, etc. 0 estudo sistematizado de 

alguns poucos elementos — kakujoshi (partfculas indicativas dos ca- 

sos)f'fukujoshi (partfculas de enfase ou IimitagSfo), jodoshi (partfcu- 

las indicativas de modalidade),c/os/7/ (verboi), Keiyoshi ("adjetivos") 

— Ihe permitira compreender e produzir um sem ndmero de frases. 

Se o rn^todo fosse o da conversa(?5fo, vale dizer, o da aquisipao 

das estruturas b^sicas da Ifngua atrav£s da automatizaqck) (mesmo 

sendo em laboratbrio de Ifngua),. o aluno teria interiorizado, no mei- 

ximo, a metade das estruturas adquiridas pelo "m^todo gramatical". 

Podemos dizer, portanto, que o m^todo descritivo da Ifngua — 

o da classificapefo dos termos em categorias gramaticais — envolve 

um recurso mais econdmico e pr^tico do que o m^todo da automati- 

zagSo utilizado nos cursos de conversapefo. Mais do que isso, o apren- 

dizado da Lfngua Japonesa pela sua gram^tica possibiiita o estudante 

a adquirir a capacidade de refletir sobre o funcionamento da Ifngua, 

para uma metalinguagem, recurso esse que, ali^s, constitui o objetivo 

maior do aprendizado de uma Ifngua em nfvel universit^rio. 

Foi atravds da caracterizagSo da constituie§o da Ifngua, isto d, 

da gramcitica que rege os principais instrumentos de constru(?ao da 

frase (elementos nocionais, relacionais e nbcio-relacionais da Lfngua 

Japonesa) que o estudante conseguiu chegar ao entendimento daque- 

ia frase citada anteriormente. 

Segundo esse m^todo, o aluno ^ levado a fazer um jufzo de gra- 

maticalidade sobre um conjunto infinite de frases (bastando aumen- 

tar o seu vocabulario), mesmo que nunca as tenha ouvido antes. A 

construgSfo de frases agora nSo implica mais em membria nem em 

experi^ncia vivida (como ocorre no m^todo audio-visual, onde o alu- 

no ter2 de aprender cada uma das frases novas pela automatiza^^o), 

mas num sistema de regras gerais interiorizado. Se ele aprendeu, 

por exemplo, que o kakujoshi GA, ligado a um taigen (nome, vocci- 

bulo nocional) introduz um sujeito ou um complemento de desejo, 

capacidade, etc., ele estar^ apto a reconhecer essas funpdes dentro de 
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qualquer texto. Dar ao aluno as regras das componentes sint^ticas de 

modo raclonal, gramatical, trar^ toda uma organizapSo econdmica, 

altamente benefica ao aprendizado das estruturas da Ifngua. 

Obedecendo a essa metodologia, ao longo de 22 ligQes, aproxima- 

damente, dadas em um semestre e meio, o aluno ter^ aprendido as 

estmturas mais teisicas da Lmgua Japonesa, o que o habilitara a ler e 

a compreender, embora ainda de maneira bastante rudimentar, um 

texto em Lfngua Japonesa. 6 evidente que esta parte praticamente 

"tedrica" (porque o numero de exerci'cios e de vocdbulos serci ainda 

pequeno) terd de ser reaplicada nos textos, mas o contacto com os 

principals elementos gramaticais (joshi, jodoshi, taigen, yogen, fuku- 

shi, etc.) permitir^ ao aluno, com o auxflio do diciondrio, poder 

chegar & compreensSfo de um texto dado qualquer. 

Cabera, a seguir, realizar o aprendizado de alguns elementos nao 

contidos nas ligdes acima referidas, a saber: os usos peculiares que 

sao mais facilmente explicaveis dentro do prdprio texto — expressoes 

idiomdticas, setsuzokufukushi (conectivos), keishikimeishi (substan- 

tives substitutivos), etc. 

Nao podemos nos esquecer tamWm da gram^tica da Ifngua classi- 

cs, fatqr igualmente indispensavel para a aquisiqSo do conhecimento 

satisfatdrio da Lfngua Japonesa. A Ifngua classica explicar^ muitos 

dos elementos gramaticais ainda contidos na Ifngua moderna e permi- 

tira compreender melhor as leis que regulam as estruturas da Ifngua. 

Alem disso, voltando ao nosso ponto inicial, podemos dizer que ler 

as obras da literatura classics atraves de textos traduzidos dificulta 

a apreens^o do seu sentido, visto que o prdprio filtro da tradugao 

distancia o contacto com a real cultura da epoca. 

Tanto o ensino da literatura (classica ou moderna) quanto o ensi- 

no da prdpria Cultura Japonesa deve ter, necessariamente, um ponto 

em comum: o contacto direto com a Lfngua Japonesa. 

Embora tenhamos salientado t§o enfaticamente a importancia 

do metodo gramatical contrastivo para o ensino da Lfngua Japonesa 

para estudantes brasileiros, somos impelidos a reconhecer as inumeras 

dificuldades em aplica-lo, pois, sao pouqufssimos os estudos realiza- 

dos nesse campo. Sao ainda inumeros os assuntos a serem desven- 

dados. 

Levantaremos aqui alguns desses aspectos, referindo-nos primei- 

ramente a natureza das dificuldades apresentadas comumente pelos 

nossos estudantes no aprendizado do Japones, o que, segundo nosso 

entender, advem de dois aspectos fundamentais: (2) 
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(A) das diferen^as gramaticais referentes sis estruturas lingufsti- 

cas das duas 1 fnguas; 

(B) das diferenpas culturais que podem ser registradas nas duas 

imguas. 

S^o, naturalmente, inumeros os elementos que se apresentam 

distintos quanto ao aspecto (A) mas gostan'amos de levantar alguns: 

1. dificuldades na explicagao de kakujoshi (partfculas indfcativas 

dos casos) 

a) o agente da causativa: o agente da causativa e, na sua gran- 

de maioria, expresso pelo kakujoshi Ml (dativo) e, em alg- 

guns casos, pelo kakujoshi 0 (acusativo). A diferenciapao 

do uso em Nl ou 0 parece n§o poder ser explicada simples- 

mente pela distingao jidoshi/tadoshi (verbos intransitivos/ 

verbos transitivos)(3), embora a tendencia geral na constru- 

c§o da voz causativa seja o de transformar um verbo intran- 

sitive em transitivo. A utilizagSo de Nl ou 0 deve recair 

sobre a natureza e o sentido dos verbos e, em ultima ana- 

lise, sobre o problema de regencia. Assim, em Japones, tor- 

na-se possfvel construir uma voz causatrva com verbos que 

denotam sentido de "resultado natural" ou "process© na- 

tural ("shizenno nariyuki" ou "onozukara shikaru")(4)t 

isto d, com verbos cujo "process© e dificil de ser impedi- 

do". Exemplos: 

— Hahaoyaga kodomoo nakaseru. 

/A mae faz a crianga chorar./(5) (A mae r\So pode impe- 

dir que a crianga chore) 

— Chojoo hayaku shinasetekara okubyoni natta. 

/Ficou medrosa depois que "deixou" a filha mais velha 

morrer/ (Nao pode impedir que a filha viesse a morrer.) 

Segundo Yutaka Miyaji,(60 h& cinco tipos de 5/7/e/:/ (voz 

causativa): 

(1) quando alguem move alguem e faz uma terceira pessoa 

praticar uma ag3o. Exemplo: 

Chichiwa Hanakoni Taroo shikaraseru. 

/Meu pai faz Hanako repreender Taro./ 

(2) quando alguem move alguem e faz esse alguem praticar 

uma agcto. Exemplo: 
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Chichiwd Hdndkom eigoo ndrdwasetd. 

/Meu pai fez Hanako aprender Ingles./ 

(3) quando hci indicapao de que alguem aprova a apao de 

alguem. Exemplo: 

Kyowa kareo yasumaseyoka. 

/Acho que vu deixcl-lo faltar hoje./ 

(4) quando indicate de que alguem reconhece a liber- 

dade de ag§o de outra pessoa (quando nao adiante 

interferir.) Exemplos: 

Taroo kujimade nekasete oita. 

/Deixei Taro dormir at^ 9 Noras./ 

A man ak an bob nakaserunowa yokunai. 

/N§o e multo bom deixar a crianpa chorar./ 

Kareni katteni iwasete okusa. 

/Vou deixa-lo falar § vontade./ 

Da matte yamani ikasetewa abunai. 

/£ perigoso permitir que va ^ montanha sem avisar./ 

(5) quando expressa sentido de amolagao. Exemplo: 

Ichijikanmo matasarete irairasaseraretawa. 

/Fizeram-me esperar por uma Nora e me fizeram ficar 

nervosa. 

Embora o autor nSfo aponte claramente, parece que os ca- 

sos (1) e (2) recaem sobre o uso de Ml para o agente da 

causativa e o (3), (4) e o (5) sobre o uso de 0. Din'amos, 

entlto, que a voz causativa com Ml carrega o sentido de 

"mando" para com o agente da causativa, de maneira mais 

forte, ao contrario do agente regido por 0, o que atenua 

mais esse "mando". Assim, em Ototonj benkyosaseru. 

/Fazer o irm§o mais novo estudar/, o valor causativo 6 mai 

mais forte do que em Ototoo benkyosaseru. 

b) o cdmplemento em 0 (kakujoshi) na "voz passiva indire- 

ta". Em Japon^s, temos dois tipos de passiva; 

A. foz passiva proprlamente dita - quando o sujeito rece- 

de, diretamente, a ap§o praticada pelo agente da pas- 

siva. Exemplo: 

Senseini homerareta. /Fui elogiado pelo professor./ 

B. Voz passiva de interesse (rigaino ukemi) — quando a 
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apcto atinge o sujeito indiretamente. Esse tipo de pas- 

siva compreende 2 casos; 

1) a passiva de amolapSo (meiwaku) formada com ver- 

bos intransitivos. Exemplo: 

Kinodokuni. Ano onnamo kodomoni sakidata- 

rete. . . 

/Coitada. Aquela mulher. .. a filha Ihe morreu.../ 

(A filha morreu e ela est^ sofrendo com isso — con- 

sequencia negative) 

2) a passiva indireta — 6 o objeto direto que sofre di- 

retamente a agSo do verbo e o sujeito sofre as con- 

sequencias dessa apSfo. Exemplos: 

Inuni ashio kamareta. /Tive o pd mordido pelo cao./ 

(0 c§o moredeu meu pe e eu, "por tabela", sofro 

com isso.) 

Ishani ketsuekikensao susumerareta. 

/Fui aconselhada pelo medico (a fazer) urn exame 

de sangue./ 

0 segundo tipo de passiva (passiva de interesse) ^ um 

dos pontos problemeticos no momento da sua trans- 

missSk) aos estudantes brasileiros porque a nossa ifngua 

neto prev^ tais estruturas frasais. Em Japones, os verbos 

chamados "inativos" (por Akira Mikami), tais como 

aru (existir), st/ri/ (fazer),/ri/ (necessitar), A79(//ra (servir 

para, adequar-se a), niau (cair bem), dekiru (ser capaz 

em), etc. n§o formam voz causativa ou passiva porque 

s§o verbos depoentes, contend© em si o sentido de 

passividade ou de causalidade. Por outro lado, os ver- 

bos denominados "ativos" podem formar voz passiva, 

sendo que os intransitivos s6 formam passiva de inte- 

resse (B) e os transitivos formam a voz passiva propria- 

mente dita (A). 

dificuldades apresentadas na discriminapao do uso de WA 

(fukujoshi) e GA (kakujoshi) como sujeito da frase. Este € 

um assunto controvertido, mesmo entre os gram^ticos mais 

recentes que estudam a Lfngua Japonesa. Nos exemplos 

Zowa hanaga nagai. / Zoga hanaga nagai. /Q elefante 

tern uma tromba comprida/ 
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Akira Mikamr(8) considera Zowa como sendo um sujeito 

comum da frase (tadano shugo) e Zoga como sujeito espe- 

ci'fico ou selecionado (toritateno shugo) em oposipSo ao 

elemento "outros anlmais". 

Entretanto, Yasuo 0kuda(9) distingue o uso de WA e 

GA da seguinte maneira: o joshi GA ^ utllizado para for- 

mar o sujeito de uma frase jci citada anteriormente no con- 

texto lingui'stico (bunmyaku) ou referido no contexto 

de situagsk) (bamen). Assim, nos exemplos; 

Bokuga tobanda. /Eu sou o plantonista,/ e 

Bokuwa tobanda, 

notamos que Bokuga surge na medida em que tenhamos j£ 

anteriormente citada, a ideia "alguem vai ser o plantonis- 

ta". IMesse sentido, tobanda constitui o elemento jci conhe- 

cido dentro da conversa, sendo o elemento novo a ser co- 

municado.o sujeito Bokuga, Boku /eu/^ especificado em 

oposigao a Kimi /voce/ ou Kara /ele/. No segundo exem- 

plo, Bokuwa fomece a base ou o fundament© (konkyo) da 

mensagem a ser veiculada e o elemento tobanda, a sua ex- 

pl icaqefo (setsumei). 

No caso de Zowa hanaga nagai, Okuda consiera Zowa 

como sendo o sujeito da frase e hanaga nagai como sendo 

uma expressSo idiom^tica n§o-divisivel, equivalendo a um 

predicado. Para ele, hci, nesse exemplo,2 casos nominatives 

no mvel formal ou morfologico (keitaijo) e 1 s6 sujeito no 

nTvel sint^tico (bunronjo), S6 assim, segundo ele, poderfa- 

mos explicar as demais frases em que ocorreu o apareci- 

mento de WA e GA. Vejamos outros exemplos: 

— Bokuwa haraga tatsu, /Eu fico com raiva./ 

— Karewa Hanakosanni klga aru. /Ele estel Interessado 

em Hanako./ 

— Bokuwa hon'o yomu kotoga dekiru. /Eu posso ler o 

livro./ 

— Bokuwa kumiaito kankeiga aru, /Eu tenho ligagoes 

com o sindicato./ 

— Bokuwa ginkoni kanega aru, /Eu tenho dinheiro no 

banco./ 

Tanto as explicapoes de Mikami quanto as de Okuda nSo 
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nos deixam totalmente satisfeitos. Mikami pecou ao nao 

prever para o caso de GA a aeicilise desenvolvida por Okuda 

(sobre o "fator mencionado anteriormente no contexto 

lingui'stico ou no contexto pragm^tico"). Okuda, por sua 

vez, resolve de maneira simplista todos os sintagmas com 

G A, considerando-os, juntamente com o verbo, simples ex- 

pressoes idiomciticas, o que dificulta ao estudante estran- 

geiro a sua aprendizagem, pois, tera de memorizar cada 

uma dessas expressoes. Ao conslderar hanaga nagai, haraga 

tatsu, kanega aru, etc., como expressoes indivisfveis, nega- 

Ihes o valor de sintagmas ou a fungao sintcitica que encer- 

ram. Por exemplo, o GA da frase Hon'o yomu kotoga deki- 

ru traz maior beneffcio se explicado como partfcula que 

rege um complemento de capacidade. 

De qualquer maneira, acreditamos na necessidade de 

serem amplamente revistos e refutados esses conceitos. 

2. Alem desses problemas referentes a kakujoshi levantados no 

item 1, podemos citar inumeros outros que necessitam de estu- 

dos e sistematizac5es, o que acarretara, se bem realizados, pro- 

fundo avanco no metodo cientfficodo ensinoda Lfngua Japo- 

nesa. Sao eles: o problema do rentaisetsu (cuja extens^o costu- 

ma ser por demais longa) enquanto correspondentes ete nossas 

oracoes adjetivas; a natureza e a fungafo do hojoyogen (verbos 

auxiliares te-iru, te-aru, te-oku, te-miru, te-shimau, etc.); a 

funqao dos chinjutsufukushi (adverbios que invocam modali- 

dade, tais como: yokumo . . . surumonoda, ittai. .. dearoka, 

etc.); os chamados keishikimeishi (substantives substitutivos: 

.. . mama, ... no yoda, . .. sum monoda, etc.); a fung§o dos 

shijigo (deiticos); a sistematizapao das outras categorias de 

modalidade ichinjutsu/jodoshi); etc. 

Dentre os pertencentes ^ categoria (B), isto e, referentes as difi- 

culdades provenientes das diferenpas culturais do Portugu^s e do 

Japones, podemos citar o problema das expressdes de respeito, mo- 

ddstia e polidez (abundantes em Lfngua Japonesa, pois, podem fazer 

parte de quase todas as categorias gramaticais — ora surgindo nos 

sufixos ou prefixes, ora no proprio l^xico: no substantivo (Ex.: oten- 

ki, oishasan); nos numeral's (Ex.: oikutsu, ofutarisan); nos verbos 

(Ex.: mdshiageru, ossharu); nos "adjetivos" (Ex.: gyasashiikata); nos 
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jodoshi (elementos relacionais configurados de modalidade); etc. 

Nc!o podemos nos esquecer tambem das dificuldades de se apre- 

ender o sentido de jihatsu (espontaneidade) advindas dos diferentes 

modos de apreensao dos fatos da natureza (Ex.: Furusatoga shinoba- 

reru, Samuku kanjirareru, Waruku omowareru, etc.) e do sentido e 

fungQes de certos verbos peculiares ^ Lmgua Japonesa (Ex.: verbos 

com sentido de "dar" e "TecQher":yaru/ kureru, morau): 

Sao, enfim, problemas de ordem variada — ligados ds caracterfs- 

ticas da propria cultura japonesa e que se encontram refletidos na 

Ifngua — que necessitam ser criteriosamente estudados. 

Retomando a ideia desenvolvida no in fcio do trabalho, devemos 

dizer ainda, que o sistema deinsino.a que almejamos.enfoca a ifngua 

enquanto descriqSfo formal por acreditarmos ser ele fundamental e 

insubstitu/vel para uma pesquisa cientffica da Lfngua Japonesa. 

Na trajetoria do ensino do Japon^s, n^o podemos nos esquecer 

que se trata do ensino de uma Ifngua estrangeira para brasileiros e 

que o objetivo dele deve ser o de se chegar ao domfnio dos instru- 

mentos bcisicos e necessaries para uma pesquisa cientffica. 

NOTAS: 

(1) Artigo publicado na Rev. Estudos Japoneses HI. Sgfo Paulo, Centre de Estu- 

dos Japoneses da USF, 1983. 

(2) Este aspecto foi levantado tamNtn no artigo "Chunanbei shokokunl okeru 

nihongo kyoiku" a ser publicado por Geny Wakisaka e por mim na Rev. 

Nihonqo Kvoiku nQ 53, Tdquio, Ed. Nihongo Kyoiku Gakkai, marpo de 

1984. 

(3) Cf. Kanae Sakuma — Gendai Nihongono Hyogento Goho pp. 208-226 e 

Nihonteki Hyogenno Gengokagaku pp. 119-127. 

(4) Kanae Sakuma - Nihonteki Hyogenno Gengokagaku p. 120. 

(5) As frases que servem de exemplos serSo apresentadas com suas tradupoes 

literais (entre./ /) cujo intuito e' o de possibilitar ao leitor detectar as dife- 

renpas estruturais das duas Ifnguas enfocadas. 

(6) Yutaka Miyaji — Joshi Jodoshi Shosetsu pp. 90-93. 

(7) Sakuma — Genday Nihongono Hyogento Goho pp. 208-226. 

(8) Akura Mikami — Zowa Hanaga Naqai. 

(9) Yasuo Okuda — "Bunpo Kyoikuno Kaishin" pp. 217-229. 
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KINOSAKI NITE (1) DE NAOYA SHIGA 

Luiza Nana Yoshida 

Ainda nao me foi possfvel fazer um estudo aprofundado a res- 

peito da obra e da vida de Naoya Shiga (2), embora fosse grande o 

meu interesse por ele. Este artigo nao temf portanto, a pretensao de 

ser um estudo cntico a respeito das obras deste renomado escritor, 

apenas me limito a relatar as mrnhas impressoes atraves da sua obra 

Kinosaki nite. 

Kinosaki nite n^fo possul um en redo propriamente dito, pois con- 

siste em uma reflexao feita pelo - "eu" (3) a respeito da vida e da 

morte, depois de ter sofrido um acidente quase fatal, e de ter sentido 

a morte bem de perto. 

Para a convalescenpa, o "eu" vai descansar nas termas de Kino- 

saki (4) onde num curto penodo de tempo depara com a morte de 

uma abelha, de um rato e de uma lagartixa d'cigua, em circunstancias 

diversas. 

A primeira morte se refere a da abelha que encontra jci morta, no 

telhado que se da sacada do seu quarto no segundo andar da hos- 

pedaria. 

0 personagem nota que hd uma colm^ia entre as ripas que ficam 

na divisdria do telhado do hall de entrada e da parede da casa. Quan- 

do o tempo esta bom, ha' um movimento constante de entrar e sair 

das abelhas entre as ripas e, numa certa manha, o "eu" descobre uma 

abelha morta no telhado do hall de entrada. 

Segundo muitos cn'ticos japoneses, a qualidade maior de Shiga 

estd na sua linguagem extremamente bem cuidada, clara, correta, que 

o toma capaz de transmitir aos leitores, tudo aquilo que ve,de uma 

maneira fiel, ou seja, assim como ele realmente a ve, utilizando-se 

de um vocabulcirio simples, mas expressivo. 
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Sua linguagem torna-se quase que visual, motivada pela habili- 

dade com que Shiga utiliza o vocabul^rio adequado nos lugares devi- 

dos, e pela sabedoria com que escolhe a palavra, fatores esses que 

possibilitam formar a imagem fiel do quadro que quer transmitir. 

Muitos cnticos jd chamaram a atenpSo para essa qualidade de 

Shiga, tanto que trechos da sua obra Kinosaki nite s§o citados como 

linguagem modelo da Imgua japonesa. 

Junichiro Tanizaki, por exemplo, em seu Bunshd Dokuhon (5) 

(Modelos de Linguagem), destaca, d certa altura, o trecho em que e 

narrado o episddio da abelha para o desenvolvimento do seu estudo. 

Ele chama a atenpSo, por exemplo, para a observapao minuciosa que 

o autor faz, escrevendo exatamente conforme seus olhos viram, sobre 

a abelha que sai da colmdia e alga v6o. 

"As abelhas, deslizando-se por entre as ripas, pousam, de infcio, 

no telhado do hall de entrada. Af, depois de examinarem cuida- 

dosamente as asas e as antenas com as patas dianteiras e traseiras, 

algumas passeiam urn pouco, mas logo estendem, firmes, as asas 

alongadas para os lados e alpam voo soltando urn zumbido. Ao 

algar v6o, tornam-se rdpidas repentinamente e somem. 

Urn certo dia, o "eu" descobre uma abelha morta no dito telhado 

do hall de entrada. Ela est£ com as patas encolhidas sobre o ventre e 

as antenas cafdas desieixadamente. Essa abelha, tao quieta em seu 

lugar, contrasta com as outras que trabalham apressadamente, fazen- 

do conrt que parepam extremamente cheias de vida. Ve-la tSo quieta 

e sozinha no telhado, depois que as outras se recolhiam, dava ao "eu" 

uma sensapSfo de melancolia, embora esse sentiment© estivesse envol- 

to num clima de muita tranquilidade. A morte que ele vira de tao 

perto se Ihe afigurava ent§o como algo muito fntlmo e sereno. 

"Mesmo agora, as abelhas da colm&a est5o trabalhando energica- 

mente, mas a abelha morta deve ter sido arrastada para o chcio 

atraves da calha. Deve estar imbvel em algum lugar, com as patas 

encolhidas, as antenas grudadas no rosto e talvez coberta de lama. 

0 caddver deve ficar hirto af, at^ que ocorra no exterior, uma 

outra mudanpa que o movimente. Ou ser^ arrastado pelas formi- 

gas? N§o obstante, isso era extremamente sereno. 0 completo 

cessar dos movimentos. daquela que trabalhava sem tr&juas, 

proporcionava tranquilidade. Eu senti uma familiaridade com 
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relaccfo a essa tranquilidade". 

Decorrido pouco tempo desde a morte da abelha, o "eu" encon- 

tra, certa manha, uma multidao a olhar em direcao a um certo ponto 

do rio. Nota um rato com um espeto para peixe de aproximadamente 

21 cm transpassado em seu pescoco. As extremidades do espeto sur- 

giam a uns 9 cm acima da cabeca e 9 cm abaixo do pescoco. 

0 rato nadava debalde de um lado para o outro tentando sair do 

rio, mas as extremidades do espeto atrapalhavam-no, e ele nSto conse- 

guia subir pela margem coberta de pedra (6). EmpenKava-se em se 

salvar, como se houvesse alguma possibilidade, fugindo para algum 

lugar. 

Para o "eu", aquela imagem do rato debatendo-se para se salvar 

a qualquer custo, embora ja praticamente clara a sua morte, deixou 

marcas em sua memoria. 

Esse quadro fa-lo conscientizar-se da realidade cruel que exlste 

anteriormente a morte. 

"Eu fiquei com um sentimento de tristeza e repulsa. Pensei: aque- 

la e que e a realidade. E amedrontador o fato de existir um sofri- 

mento como aquele, antes da tranquilidade que estou desejando. 

Mesmo que eu sinta intimidade com relacao ^ serenidade do mo- 

mento apos a morte, pensei: aquela agitacao pela qua! se passa ate 

se chegar ^ morte e amedrontador. Os animais^ que ncfo conhe- 

cem o suicfdio sao obrigados a continuar com aquele esforqo ate 

alcancarem finalmente a morte." ' 

A posicao do "eu" diante da morte vai agora caminhar para uma 

reflexao mais profunda, ligada ao instinto de sobrevivencia que tanto 

o animal, como o homem possuem dentro de si. 

0 "eu" que de im'cio tern uma postura digamos est^tica, com 

relacao a morte, 

"Por um triz, a essas boras, estaria deitado de costas debaixo da 

terra de Aoyama (7). Com a cara pdlida, gelada e dura, com os 

ferimentos do rosto e das costas intactos. Do lado estao os restos 

mortais do meu avo e da minha mae. E estes tamb^m, sem terem 

nenhuma relagSo entre si — brotam-me pensamentos assim. Isso 

^ melancolico. Mas era um pensamento que n^o me amedrontava 

tanto assim." 
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percebe que existe uma luta ferrenha antes de se chegar ^ morte, e 

se conscientiza de que ele mesmo havia travado essa luta na epoca do 

acidente, quando sem perceber, o seu instinto de sobrevlvencia havia 

falado maisalto que a sua razao. 

"Eu tentei fazer tudo que me fosse possfvel. Eu prbprio escolhi 

o hospital. Indiquei como chegar a ele. Pedi, por exemplo, para 

que telefonassem antes, pensando que seria problemdtico n5fo se 

poder fazer os preparatives para a operacSo logo que chegasse, 

caso o medico estivesse ausente. 0 fato de a cabeca ter funcio- 

nado eficientemente a respeito das coisas mais importantes, mes- 

mo num estado de semi-consciencia, a mim mesmo pareceu, 

mais tarde, estranho." 

O que Ihe causou estranheza tambdm foi o fato de ele n^fo ter 

praticamente se apavorado com a gravidade do seu ferimento, que 

poderia se tornar fatal. Embora nao o apavorasse^ao pode negar que 

cresceu dentro dele uma alegria inexplicdvel ao ouvir o mddicodizer 

que n§o era urn ferimento fatal. Nao saberia dizer qual seria a sua rea- 

qSo se tivesse ouvido que iria morrer, mas sente que, mesmo assim, 

procuraria uma maneira de se salvar e faria qualquer esfonpo para 

continuar a viver. E isso seria algo semelhante ao instinto de sobrevi- 

vencia do rato. 

Percebemos que hi dentro do "eu" duas forpas contrastantes: o 

sentiment© de proximidade com a morte que n§o o amedronta e, ao 

mesmo tempo, a vohtade de viver que o impele a se agarrar em qual- 

quer coisa que Ihe permita continuar vivendo. Qual seria, entcfo, a 

sua reaqio com relapio a essas duas forpas? 

0 sentimento do "eu" parece caminhar para uma aceitapao das 

duas forpas como algo inevitivel, e isso parece evidenciar-se mais na 

cena da lagartixa d'igua. 

Certo entardecer, durante o seu passeio ao longo de urn rio, o 

"eu" ve uma lagartixa d'igua numa pedra, na margem oposta. Pica 

contemplando o pequeno animal por algum tempo e, a certa altura, 

atira uma pedra com a intenpao de assusti-lo. Por um desses capri- 

chos da natureza, ele que nunca consegulra antes acertar num unico 

alvo, mesmo mirando, acaba pegando em cheio e matando a pobre 

lagartixa. Ele prdprio nao acreditava no que fizera. Nao conseguia 

entender por que isso acontecera. N§o tinha como explicar essa mor- 

te senate atribuindo-a ao acaso. Foi uma morte subita e inesperada. 
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"Para a lagartixa foi uma morte completamente inesperada. Eu 

fiquei at agachado por algum tempo. Senti como se restcissemos 

sd eu e a lagartixa, e senti isso colocando-me no lugar dela. Ao 

mesmo tempo que tinha pena, senti tambdm a solidcfo do ser 

vivo. Foi por acaso que nao morri. A lagartixa morreu casual- 

mente." 

A vida e a morte sao de certo modo inexplicaveis. Nao hci como 

criar uma vida a partir de materias artificiais, nem evitar uma morte 

ffsica eternamente. A vida e a morte sao tambem insepar^veis, pois 

uma n5o existiria sem a outra. Por forga do acaso, ora estamos vivos, 

ora morremos. Nefo ha como lutar contra isso. 

Parece ser mais ou menos essa a conclusao a que o "eu" chega. 

Ele parece entregar a vida e a morte ^s maos do acaso. 0 homem se 

torna impotente diante disso e nSo M muito a fazer senao esperar 

que num belo dia a morte chegue. 

"0 que teria acontecido com a abelha? Deve estar jci debaixo 

da terra, arrastada pela chuva que caiu apos a sua morte. 

0 que teria acontecido com aquele rato? Arrastado para o mar, 

a essas alturas, esse corpo inchado de ^gua deve ter sido trazido 

para a praia junto com os detritos. E eu, que nao morri, estou 

agora aqui. Assim pensei. Senti tambem que deveria estar agrade- 

cido com relagao a isso. Mas a verdade e que ncfo nasceu dentro 

de mim o sentimento de alegria. 0 viver e o morrer, esses dois 

fatos, nSo s^fo opostos. Pareceu-me ncfo haver tanta diferenga 

assim " 

Apesar do relate de tris episodios aparentemente independentes, 

notamos que existe uma estruturacao dentro da obra, onde o fio mes- 

tre de ligacSfo e o sentimento do "eu" que varia diante de cada uma 

das mcrtes: 

a) abelha: temos aqui a morte jci consumada, que surge como algo 

tranquilo e pela qual o "eu" nutre ate uma certa intimidade. E 

o contraste entre a vida agitada, representada pelas abelhas da 

colm^ia, e a morte, na figura da abelha morta. A vida ^ como si- 

nonimo de agitagSo e a morte, de tranquilidade. 

b) rato: ^ o retrato da transigSo, a fase intermediciria entre a vida e 
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a morte. Diante de toda a luta pela qual se tem que passar ate 

atingir a morte, o "eu" sente medo, e carrega dentro dele um sen- 

timento contraditdrio: a intimidade com a morte e o apego a 

vida. Isso o leva a pensar que, tanto a vida como a morte sao ver- 

dadeiras, e que a escolha entre as duas nSo esta' ao alcance do 

homem. 

c) lagartixa: a vida que sucumbe diante dos olhos do "eu", por mera 

casualidade. Ele proprio sendo o causador direto da morte, fica 

perplexo diante da fugacidade da vida. Percebe que n^o possui 

poderes para controlar nem a vida e nem a morte. E o sentimento 

de incerteza diante de uma realidade que nao consegue mudar. 

Se atentarmos para as ligagoes eu-abelha, eu-rato e eu-lagartixa, 

temos: 

a) eu-abelha: ap6s a morte e o desaparecimento do corpo da abelha, 

o "eu" imagina o que teria acontecido com ela. 

"Deve estar imovel em algum lugar, com as patas encolhidas, 

as antenas grudadas no rosto e talvez coberta de lama." 

ou 

"Deve estar jd debaixo da terra arrastada pela chuva que caiu 

apds sua morte." 

b) eu-rato: vendo o rato que diante da morte iminente luta de todas 

as formas para sobreviver, o "eu" recorda-se do seu acidente e re- 

flete sobre a sua reagao diante de uma situaccfo semelhante ^ do 

rato. 

"Se tivesse ouvido que era fatal, como eu teria reagido? Esse 

"eu" e um pouco dificil de imaginar. Eu teria ficado abatido. 

Mas, sinto que nafo seria acometido de um pavor com relacao 

a morte, assim como penso normalmente. E sinto que mesmo 

- me tendo sido comunicado isso, ainda assim, eu pensaria em 

me salvar e teria feito qualquer esforco para isso." 

c) eu-lagartixa: aqui, o que existe e o "eu" perante a realidade da 

qual n§o se pode fugir. Em questSo de segundos, a lagartixa tao 

cheia de vida cai morta diante dos seus olhos. A perceber pelo 

trecho: 

"E uma lagartixa d'agua. Ela ainda estd molhada e tem uma 
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bonita cor. (. ..) peguei a pedra e a atirei. (...) Entao, a la- 

gartixa acabou tombando para a frente sem forpas, quando 

os dedos das duas patas dianteiras se encolheram, depois de, 

com os cotovelos afastados, resist!r ci inclinagSfo (da pedra). 

0 rabo aderiu completamente na pedra. Jci n<Jo se mexe. A 

lagartixa acabou morrendo". 

o "eu" presencia in loco a passagem da vida para a morte, e e tam- 

bem o causador direto dessa passagem. E o ci'rculo da vida e da 

morte iniciado com a abelha (morte consumada), continuado com 

o rato (vida morte) e terminado com a lagartixa (morte presen- 

ciada). 

Nas duas primeiras liga^des (eu-abelha/eu-rato)f temos um "eu" 

que faz uma reflexao atraves dessesdois seres, e na liga^ao eu-lagarti- 

xa, \i existe uma especie de fusao entre o "eu" e a lagartixa, na medi- 

da em que temos: 

"Senti como se restassemos so eu e a lagartixa, e senti isso colo- 

cando-me no lugardela". 

Atraves dessa identidade, chega-se d conclusSfo de que entre o viver e 

o morrer n§o existe tanta diferenga, sendo que e somente atravdsda 

interapcfo de ambos que se forma um todo, o cfrculo vida-morte. 

0 que nos resta observar e a posip^o do "eu" perante a morte. 

Podemos notar, pelos trechos citados, que o que existe com relagSfo 

£ morte nsfo e propriamente o medo dela, mas sim o medo de nSo 

poder esbopar qualquer reag§o diante dela. 0 personagem se encon- 

tra completamente desarmado e indefeso para enfrenta-la. A cons- 

cientizagSo dessa incapacidade de poder controlar a vida ou a morte, 

significa para o "eu", a conscientiza?5o da sua nao-onipotencia, o 

que vai ferir aquilo que ha de mais essencial para o "eu":o seu ego. 

E tudo aquilo que foge ao controle do ego torna-se incerto, o "eu" 

fica sem ter onde se firmar. Dai', um "eu" quase passive, como al- 

guem que se entrega a uma tropa inimiga, depois de derrotado numa 

ferrenha luta. 

"0 viver e o morrer, esses dois fatos, nao sao opostos. Pareceu-me 

n§o haver tanta diferenpa assim. Jd estava relativamente escuro. 

A vis<JO s6 captava as luzes longmquas. A sensagao do pisar, tarn- 

bem distanciando-se da visSfo, era extremamente incerta. Somente 

a cabega funcionava livremente. Isso me impulsionava ainda mais 

em diregSo a essa atmosfera." 
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Ao chegarmos aqui, a impressSo que temos 6 de que o "eu" chega 

a um beco sem sai'da, e tudo se acaba. mas quero acreditar que rrao. 

0 "eu", ultrapassando o ego ferido, parece procurar novos rumos 

para a sua vida. E, creio que o fato de o seu relate nSo ter terminado 

aqui mas, ao contrario, ter inclufdo as frases finals 

"Depois de tres semanas, eu parti dali. E depois disso, jd se passa- 

ram mais de tres anos. De ficar com caries da coluna,(8) eu 

escapei." 

isso parece surglr como uma pontinha de luz ao longe, onde ainda 

existe a esperanpa. E como se ele quisesse nos dizer: "Apesar de tudo, 

ainda estpu aqui, VIVO! E d o que importa!" 

NOTAS 

(t) Kinosaki nite — Em Kinosaki, obra de 1917.. 

(2) Nayoa Shiga - renomado escrltor japones, nascido na provCncia de Miyagi, 

em 1883 e falecido em 1971. Dentre as suas principals obras incluem-se, 

atem de Kinosaki nite: Abashiri made (At^ Abashiri), 1910; Han no hanzai 

(0 crime de Han), 1913; An/a koro (0 caminho numa noite escura), 1921- 

1937; Kozo no kamisama (0 deus do aprendiz), 1920, etc. 

(3) 0 protagonista "eu" e tTpico de obras que no Japao se incluem no g^nero 

chamado watakushi shosetsu ou shishdsetsu, tipo de romance autobiogrdfi- 

co. Kinosaki nite, tern forte influ^ncia desse genero, mesmo porque Naoya 

Shiga e um dos grandes representantes desse genero liter^rio. 

(4) Kinosaki — refere-se ^ estap§o termal locallzada na cidade de mesmo nome 

na provi'ncia de Hyogo, e muito famosa na regiao oeste do Japcfo. 

(5) Bunsho Dokuhon — obra do autor Junichiro Tanizaki, onde ele estuda a h'n- 

gua japonesa sobre vdrios aspectos. 

(6) No JapSfo, a maioria dos rios que atravessam a cidade possuem as margens 

reforgadas por pedras, formando uma esp&ie de muro. 

(7) Aoyama — refere-se ao cemit^rio de Aoyama, focalizado no bairro de mes- 

mo nome. Naoya Shiga e a sua famflia estSfo enterrados nesse cemit^rio. 

(8) Caries da coluna — uma espe'cie de inflamagSb das vertebras. 
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0 KYOGEN: SEU UNIVERSO E SUA EVOLUQAO 

(Uma parte da dissenacao de mestra- 

do ap resen tad a na Escola de Comuni- 

cacoes e Artes da USP) 

Sakae Murakami Giroux 

1.0 KYOGEN E 0 SEU UNIVERSO 

1.1. O NO EO KYOGEN 

0 No e o Kyogen sao teatros da epoca Muromachi (seculos 

XIV e XVI). Embora ambos tenham suas origens no Sarugaku,1 tea- 

tro circense que veio da China para o Japao, por volta do seculo VIII, 

estes dois teatros consolidaram suas formas de rep resen ta<?§o somente 

nos inCcios do seculo XV. E juntos, resistiram aos impactos das novas 

eras, de tal forma que suas pecas sao representadas ainda hoje, com- 

pondo um unico programa, que se desenvolve num mesmo palco. No 

espetaculo o equHlbrio e a harmonia sao criados pelas naturezas par- 

ticulars do No e do Kyogen, contrastando-se em diversos aspectos. 

Tentaremos, portanto, enumerar as diferengas mais evidentes 

dos teatros em questao. 

E necessario frisar, em primeiro lugar, que, embora o No e o 

Kyogen acontecam num mesmo palco, cada qual possui sua concep- 

cao espacial. 0 espetaculo do No, por exemplo, se desenvolve em 

volta de um unico personagem, que age como o "cabo de um enorme 

guarda-chuva". 0 "guarda-chuva" resguarda sob si todo o universe 

do No, inclusive sua plat^ia. Todavia, o mundo do Kyogen d aquele 

da relagao antagonica dos personagens. Essa relagao e observada pelo 

publico, que n<!o esquece, em moment© nenhum, a sua posiggo de 

69 



espectador. 

O No e um teatro de mascaras. Ainda que o "waki", elemen- 

to secundario do No, nunca a utilize, o "shite", que, em ultima an^- 

lise, e o unico personagem do No, salvo em algumas pecas especffi- 

cas,2 sempre faz uso dela. A mulher que aparece no No d um "shite" 

e em qualquer ocasi§o utiliza a mascara. Excetuando-se aquelas consi- 

deradas feias que se servem da mdscara para efeito comico, a mulher 

que aparece no Kyogen enrola apenas uma tira branca na cabeca,3 

deixando pender suas pontas longas sobre as orelhas. Em suma, afora 

os deuses, os velhos, os animais e os insetos, que constituem uma inc- 

cidencia relativamente pequena dentro do vasto repertorio de perso- 

nagens, o Kyogen nao recorre a mascaras. 

0 espetaculo do No esta centrado no canto e no bailado; as 

palavras sao geralmente explicativas da accfo. 0 coro encarrega-se da 

parte da narracato h'rica. Ao contrario, o Kyogen desenvolve-se atra- 

ves dos dialogos entre os personagens. Enquanto o No e o espetaculo 

de um so personagem, o Kyogen apoia-se nos acontecimentos comi- 

cos surgidos entre os personagens que se contrapdem. 

0 personagem do N5 e uma figura historica e as pecas sao 

inspiradas nas lendas e nos contos antigos. Zeami4 afirmava que o 

autor, ao escrever uma peca de No, deveria ter sempre em mente a 

feminilidade das hero mas dos Contos de Genji,5 para a construcao 

de personagens femininos, e o vigor dos nobres dos Contos de Hei- 

ke,6 para os personagens masculinos. Os indivfduos do Kyogen sao 

personagens anonimos que normalmente representam o comico da 

vida cotidiana da epoca. E mesmo que entre eles esteja por acaso 

Emma Daio, o Senhor do Mundo da Morte, ou Arihara-no-Narihira, 

aristocrata e poeta do seculo IX, sua concepcao observara sempre 

a visao predominante da epoca Muromachi, isto e, a popular. A gran- 

de maioria dos personagens que compdem esse universe teatral se 

apresenta como "algudm que mora por estas redondezas" e mesmo 

que seja um proprietario de terras, sera uma pessoa conhecida pelos 

habitantes das proximidades. Outros surgem como indivfduos que 

todos n6s conhecemos. Alias, a express^© "por essas redondezas", 

tao freqiiente nas auto-apresentacdes do Kyogen, nao define o espa- 

co geografico da cena ou da peqa. Assim, o local onde se desenvolve 

a accfo e absolutamente secundario nesse teatro, enquanto, no teatro 

No, o lugar da aq^o e determinado sempre pelo seu background his- 

torlco. Talvez seja por isso que sintamosa modernidade das pepasde 

Kyogen: elas evocam atitudes deveras comuns do ser humano, sem 
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inseri-lo em nenhum contexto hist6rico definido. 

For ultimo, chamamos a atenpSfo para a diversidade do aspec- 

to temporal desenvolvido no No e no Kyogen. No Kyogen, a apao 

nasce do dicilogo entre os personagens e a pepa progride no tempo 

presente ate o desfecho. Entretanto, no teatro No, as pegas que se 

desenvolvem no tempo presente sSo especialmente denominadas 

"Genzai No" [No da Atualidade], um claro indicative de que seu 

tempo e bastante diferente daquele que ocorre no Kyogen. As pecas 

do No pertencentes ao terceiro grupo,7 por exemplo, sao compostas 

de duas cenas, mas nunca acontece de a segunda parte se passar em 

tempo posterior a primeira. Explicitando melhor, dirfamos que, em- 

bora o "waki" desempenhe o papel no tempo presente, o "shite", 

que contracenou com o "waki" na primeira parte, era, na verdade, 

uma falsa imagem do morto. Quando reaparece na segunda parte, o 

"shite" e agora a figura da sua vida anterior. Portanto, o tempo retro- 

cede da primeira para a segunda cena. Tecnica similar e aquela utili- 

zada no cinema, em que no tempo presente surge a cena da recorda- 

cafo. Se interpretarmos esse fato racionalmente, diremos que o 

"waki" sonha. 0 curso de tempo do "shite" infiltrou-se, na segunda 

cena, no tempo presente do "waki". 

Segundo Rene Sieffert, os textos do Kyogen que sao sempre 

representados entre as duas pegas do No, "sont absolument indispen- 

sables a Tdquilibre du spetacle. Ms procurent une reaction de detente 

apres la tension presque intolerable provoqu^s par les No (...) Le No 

fait appel aux facultes mentales les plus hautes, le Kyogen, percon- 

traste, tend a provoquer un rire visceral, fonde sur les ressorts du 

comique le plus£prouve".8 

1.2. o kySgen da epoca muromachi 

No im'cio, o desempenho do Kyogen era improvisado. Toda- 

via, como a pega era representada por dois ou mais atores, estabele- 

cia-se, antes da improvisagao um tema que seria desenvolvido conve- 

nientemente no palco. E as situagoes, os dieiogos ou mimicas que 

obtivessem aprovag§o do publico seriam aproveitados para novos tra- 

balhos. Assim, poderia surgir eventualmente uma terceira representa- 

gefo, que seria a jung^o das duas outras situagdes jd testadas, pontilha- 

das de dieiogos e m(micas igualmente aprovadas pela plateia. E esse 

conjunto de elementos je experimentados vai se fixando nas represen- 
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tacoes do Kyogen, stravds da transmissSo oral, ate a aparicao das pri- 

meiras pegas escritas no seculo XVI. 

Portanto, ao afirmar que o Kyogen (§ um teatro da epoca 

Muromachi, encaramo-lo como um teatro resultante das diversas 

experiencias acumuladas durante os seculos XIV e XV, e que atingiu 

a sua forma teatral mais perfeita no seculo XVI. A an^lise das pecas 

evidencia o fato de que o Kyogen apresenta reflexos da vida coti- 

iana da epoqa, como veremos a seguir; 

Primeiramente, analisemos o aspecto "posipao social da figu- 

ra do Daimyo e seu relacionamento com o empregado". 

0 empregado Taro (Tarokaja) contracena nas pecas do Kyo- 

gen com o seu patrato, que geralmente se auto-apresenta como um 

Daimyo. "Daimyo" e o termo que indica fazendeiros-guerreiros da 

epoca Muromachi, como tambdm os senhores feudais da epoca poste- 

rior, Edo (seculos XVII a XIX). Ora, os DaimyS das pecas Imamairi9 

ou Kazumo [O Pernilongo Lutador]10 desejam contratar,durante sua 

estada em Kyoto, tres mil servidores. Entretanto, apds sucessivas 

ponderacdes de Tarokaja sobre sua situapaoecon6mica,aquantidade 

acaba sendo reduzida para apenas um empregado. Alids, os senhores 

que surgem nas pepas do Kyogen possuem de um a tres empregados 

apenas, fato que reflete uma posicao economica e social mais proxi- 

ma ao pequeno fazendeiro. Alem disso, eles sao antigos criados da 

casa e mantem um profundo laco de amizade com o amo. Na peca 

Jisenseki [Duas Mi! Pedras], Tarokaja consegue acalmar a raiva de 

seu patrao, que pretende executd-lo por um motivo qualquer, descre- 

vendo de forma profundamente sentimental a semelhanca ffsica do 

amo com o pai, isto e, com seu antigo patrao. Ambos choram pela 

emopao da lembranca, e o patrdo acaba por presentear o empregado 

com a espada que iria ser usada para castigar a desobediencia do ser- 

vo.11 Tarokaja conhece perfeitamente o amo, pois inverte as regras 

do jogo sem muita dificuldade. 

Como elemento da vida cotidiana apresentado pelo Kyogen 

temos o aspecto "nariagari". 

"Nariagari" foi um termo em voga na dpoca Muromachi para 

denominar os novos ricos, uma vez que a sociedade passava por uma 

fase de transipao, o que possibilitava uma mobilidade social muito 

ativa. 

A pega do Kyogen, Nariogari, destaca o esforgo de Tarokaja 

tentando se isentar de culpa, no roubo de uma espada, ocorrido no 

templo de Kiyomizu. Ao pernoitar com o patrao no templo, Taro- 
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kaja recebe dele a incumbencia de zelar pela espada preciosa. Entre- 

tanto, falha totalmente na miss^o. Era necess^rio n5o admitir o erro 

diante do senhor: — valendo-se de sofismas, tenta convence-lo de que 

a espada metamorfoseou-se em um pedago de bambu.12 Assim, nsfo 

foi o bambu a se transformar em espada, o que seria esperado, daf 

sentirmos no tema uma certa ironia com os "nariagari" da dpoca. 

Outro aspecto e o fator "proliferapSo dos trapaceiros". 

Nessa sociedade livre, vemos proliferar tambdm muitos tra- 

paceiros, que ganham dinheiro, espalhando entre os crentes a falsa 

aparigSo do Buda Jizo.13 0 livro Kanmongyoki relata as proezasdos 

bonzos corruptos, que tentaram obter lucros^ divulgando o boato de 

um milagre do Jizo, que desceu do c^u para o rio Hashira, em julho 

de 1406.14 

A pega Niols narra as fapanhas desses malandros. Um jogador 

que perde toda a fortuna no jogo, a conselho do amigo resolve fanta- 

siar-se de ''Nio", para receber oferendas dos crentes. Caberia ao ami- 

go espalhar entre o povo a sua vinda do c^u. A farsa teve o seu efeito 

calculado; todavia, o jogador, animado com os resultados, decide 

insistir um pouco mais nela, para obter um lucro maior. Alguns ins- 

tantes depois, as pessoas que estiveram trazem um coxo, e este, 

apresentando suas sanddlias de palha como oferenda, comega a alisar 

as pernas de "Nio", pedindo-lhe o milagre da cura. 0 falso deus, n§o 

suportando as cdcegas, comega a gargalhar. Descoberto, Nio foge, 

perseguido pelas pessoas enganadas.16 

As vdrias pegas do Kyogen ilustram ainda o costume da ^poca 

de pernoitar em um templo e pedir auxflio ao Buda, com o objetivo 

de encontrar uma esposa. 

Na pega Imoji, o senhor passa a noite no templo Kiyomizu, 

em companhia de Tarokaja. Fora para pedir ao Buda uma esposa. 

Naquela noite, ele sonha que sua futura esposa estaria na escadaria 

do Portcto Oeste do templo. Realmente ela se encontrava no local, 

mas ele, envergonhado, nSfo tern coragem de conversar com ela. 

Assim, manda o empregado pedir o enderego dela, o qual 6 dito em 

forma de poema. A seguir, a mulher desaparece, porem Tarokaja nafo 

conseguiu captar integralmente o poema e, dessa forma, ele pede 

auxflio aos passantes. Estes ajudam Tarokaja e o amo a lembrar os 

versos recitados pela mulher, atrav^s da composig§o de outros poe- 

mas.17 

0 sentimento podtico dos homens da epoca Muromachi apa- 

rece nas poesias, nas dangas e nas musicas que formam as pegas do 
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Kyogen. A sua representag^o, lenta, compassada e ao mesmo tempo 

cheia de vivacidade, reflete uma vida diferente daquela que vivemos 

atualmente. 

6 evidente que em seu percurso, o Kyogen foi se modifican- 

do, razao pela qual, d impossfvel afirmar que ele tenha conservado 

atualmente todas as caracten'sticas do perfodo ciureo. Todavia, ainda 

sentimos nele uma certa atmosfera daquele tempo, o que nos permite 

classificcNo como urn teatro da epoca Muromachi. Ele e urn teatro 

que nasceu dentro de determinada sociedade e e' por ter suas bases 

fincadas nela que sua compreensSfo e apreclagao se torna possfvel. 

NOTAS 

1Sangaku, teatro circense que tem a sua origem na Asia Central. Veio para 

o Japcfo atrave's da China por volta do sdculo VIII. No JapSfo, conservou o nome 

de Sangaku at£ os meados da era Heian (por volta do s^culo X), para depois se 

transformar emsarugaku. 

2 Para designar o rosto descoberto, sem mascara, utiliza-se o termo ^/fa- 

me/?. 

3 A tira branca das mulheres que surgem no Kyogen 4 denominada binan- 

boshi. A andlise dos ideogramas indica que o significado 4 "chapdu de mo(po 

bonito". 

4 Ator e autor do teatro No, filho de Kan'ami. Junto com o pai, foi o res- 

pons^vel pelo florescimento do N5 de sua epoca. Foi o segundo representante 

da escola Kanze e viveu no pen'odo de 1363 a 1443. 

5 Contos de Genji [Genji Monogatari] retratam, atravds das aventuras amo- 

rosas do pn'ncipe Hikaru Genji, a vida palaciana da epoca Heian (sdculos VIII a 

XH). Obra escrita pela dama Murasaki Shikibu no inTcio do seculo XI e conside- 

rada a obra-prima da literatura japonesa. 

6Contos de Heike [Heike Monogatari], escritos na epoca Kamakura (secu- 

lo XIII-XIV). Narram a luta entre o cla Genji e o cla Heike, enfocando a decaden- 

cia e o aniquilamento deste ultimo. A obra tem como palco a segunda metade do 

sdcuto Xli. 

7Desde a ^poca de Zeami, as pepas do No SeTo classificadas em cinco gru- 

pos, conforme a natureza do protagonista "shite". Aspepasdo primeirogrupo 

74 



sao chamadas Kami No, que engloba as pepas divinas; as do segundo grupo deno- 

minam-se Shura No, pepas dos guerreiros; as pepas femininas pertencem ao ter- 

ceiro grupo, denominado Kazura No; o quarto grupo reune as pepas da vida pre- 

sente, "Genzai Mono", as pepas dos loucos, "Kyoran Mono", as pepas dos perso- 

nagens obcessivos, "Shushin Mono", sendo que esse grupo tamb^m e chamado 

de Zatsu No, pela circunstancia de serem as pepas de diversas naturezas; final- 

mente, o quinto grupo e chamado Kiri No, pepas finals, ou entsfo Kichiku No, 

pepas dos gnomos e animais. 

8 Rene' Sieffert: "Zeami. La tradition secrete du N6 suivie-d'une journde 

de No", in Connaissance de J'Orient — Collection Unesco d'Oeuvres Rdprdsen- 

tatives, ed. Gallimard (Paris, 1960), p. 29-30. 

9Hiroshi Koyama, "Ky^gen Shu (Jo)" ColepcTo de Pepas do Kyogen v. 1], 

in Nihon Koten Bungaku Taikei 42 [Panorama da Literature C/dssica Japonesa 

42] (Tokyo, 1964), v. 2, p. 133-134. 

10Hiroshi Koyama, "Kyogen Shu (Jo)", p. 159-160. 

11 Ken Sasano, "OkuraTorakiyo Bon NoKyogen (Jo)" [Livro de Okura Tora- 

kiyo — NoKyogen, v. 1], in I wan ami Bunko, 3019 [ColegSo Iwanami, 3019] 

(Tokyo, 1969), p. 311-317. 

12Hiroshi Koyama, "Kyogen Shu (Jo)", p. 280-284. 

13Jizo Bosatsu, "Boddhisattva", protetor dos viajantes, das crianpas e das 

mulheres gravidas. 

14Kanmongyoki, diario do pn'ncipe Fushinomiya Sadafusa, que registra os 

fatos corriqueiros ou os acontecimentos do paldcio imperial, durante o perfodo 

de 1416 a 1448, com uma interrupp^o de nove anos. 

15Nio, duas entidades de aspecto diabdlico que guardam, uma de cada lado, 

o portal dos templos budistas. A entidade da direita e Kongo Mishaku, e a da 

esquerda, Naraen Kongo. 0 costume de colocar estas entidades guardias nos tem- 

plos provem da India. 

16 Hiroshi Koyama, "Kyogen Shu (Ge)" [Colep^o de Pepas do Kyogen, v, 2], 

in Nihon Koten Bungaku Taikei 43 [Panorama da Literatura C/dssica Japonesa 

43] (Tokyo, 1965), p. 429434. 

17 Hiroshi Koyama, "Kyogen Shu (Ge)", p. 86-94. 
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2. A EVOLUCAO DO KYOGEN 

Com rela^ao ^ representagao do No e do Kyogen sobre um 

mesmo palco, compondo um unico programa, ha' os que defendem a 

tese de que o fenomeno so aconteceu em determinado momento da 

evoluccfo desses teatros, pois, embora ambos firmassem suas raizes 

no Sarugaku, suas montagens eram independentes. 

Nao dispomos, na verdade, de meios para refutar essa afirma- 

Ccfo devido a escassa documentacao da epoca; todavia, podemos su- 

per, por outro lado, uma outra tese, segundo a qual, tendo a mesma 

origem, o No e o Kyogen se desenvolveram em conteudos e formas 

diferentes, conservando, no entanto, seu lapo de parentesco.1 

Seja qual for a tese correta, e certo que nos fins do seculo 

XIV e nos im'cios do seculo XV, o No e o Kyogen criavam um espe- 

taculo conjunto no mesmo espaco cenico. Os tratados NosakuSho, 

ShudbSho e Sarugaku Dangi, de Zeami,2 e o diario Kanmongyoki, 

de Fushinomiya Sadafusa,3 nos informam que as representagoes do 

Kyogen intercalavam-se com as do No, que o ator do Kyogen tinha 

uma participag§o nas pecas do No4 e que ele atuava como Sambaso 

e as vezes como Senzai na peca Okina.5 Mesmo hoje, esses aspectos 

sao preservados, constituindo uma tradigao de seiscentos anos. 

Nao nos e possivel saber quais e de que forma eram represen- 

tadas as pegas do Kyogen. Tadasuno Kawara Kanjin Sarugaku, de 

1464, e o unico documento que nos resta dessa epoca e que traz vin- 

te nomes de pegas do Kyogen, sem nenhuma referencia ^ representa- 

g§o ou ao conteudo. Assim, embora constem da lista t/tulos como 

Sambonnohashira [As Tres Colunas] ou Irumagawa [0 Rio Iruma] 

n§o sabemos se eles tern alguma relagao com as pegas dos mesmos no- 

mes que nos foram legadas.6 

Como se ve, e dif fcil saber como era exatamente o Kyogen da 

epoca; todavia, atraves de Zeami e Fushinomiya Sadafusa, e possivel 

visualizar a conduta ideal dos atores. 

No capitulo "Sobre Atores do Kyogen" [Kyogen no Yakunin 

no Koto], do ShudbSho, Zeami aconselha os atores a se valerem do 

comico, que estimula sorrisos de prazer nos espectadores. Ele julga 

vulgar a comicidade que provoca gargalhadas e as piadas ou palavras 

que agridem a sensibilidade dos nobres, devendo elas ser evitadas a 

todo o custo.7 

Zeami, na verdade, insistia muito na necessidade de n5fo ser 

agressivo com o publico seleto da epoca, o que vem a provar que 
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havia aqueles que procediam de forma diversa de seus ensinamentos. 

Kanmongyoki registra a representagao do Kyogen do dia 

onze de marpo de 1424, na residencia do pnncipe Fushinomiya. 

Num artigo a parte, o pnncipe lamenta o incidente ocorrido naquele 

dia, quando precisou chamar a atencao do chefe da troupe, pelo fato 

de seus atores terem representado no seu palacio a decadencia da 

nobreza. Ele exige que o grupo respeite o local de representaccfo e 

o pitolico, ameaga o chefe de destituigSo, lembrando-o dos castigos 

que ja ocorreram no passado, por esse mesmo tipo de conduta. 0 

bonzo de Hleizan,8 por exemplo, executou um ator do Kyogen que 

ousou representar a peca dos macacos naquele local. Tambem o artis- 

ta que representou, no templo Nina,9 assuntos sobre a vulgaridade 

dos bonzos, foi violentamente rechacado pelos bonzos superiores. 

Fushinomiya termina o artigo dizendo que embora o chefe tenha se 

desculpado varias vezes, alegando a sua ignorancia previa do aconteci- 

mento, isso n§o suavizava em nada o seu desagrado.10 

Analisando esse artigo, percebemos que em nenhum momen- 

to se pro 11)6 aos atores representarem sdtiras das classes dominantes. 

0 que se exige e o respeito pelo publico palaciano. Portanto, nada 

impede que esse tipo de Kyogen, ou seja, uma s^tira da classe domi- 

nante, seja apresentada para outras plat^ias. 0 Kyogen daquela epoca 

possufa, provavelmente, o comico de diversas naturezas em harmonia 

com o publico, fato que talvez tlvesse proporcionado decisivamente 

a sobrevivencia dessa arte. Por outro lado, podemos ver que, apesar 

das repressoes, havia atores que continuavam desagradando os pode- 

rosos atraves de improvisacoes. Era impossi'vel estabelecer uma cen- 

sura prdvia da apresentapcfo, pois nao havia ainda naquela ^poca pegas 

fixas. 

Finalmente, por meio da an^Jise dos textos que hoje possuf- 

mos, podemos conhecer alguns aspectos da sociedade da epoca, como 

a relagafo entre o empregado e o amo, a situagao social mbvel, que 

permitia uma certa rebeldia do indivi'duode posigao inferior em rela- 

g§o ao seu superior, o amor do povo da epoca Muromachi pela poesia 

ou pela cerimonia do ch^. Alem disso, o fato de que essas pegas te- 

nham englobado cangdes populares, dangas ou recitatives (que pode- 

riam constituir representagoes ei parte), talvez prove que o Kyogen 

encontrou a sua forma teatral partindo dos elementos acima mencio- 

nados. 

Nao chegou ate nos nenhum documento relacionado ao Kyo- 

gen dos meados do seculo XV aos meados do seculo XVI, mas 6 certo 
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que esse teatro n5fo sofreu interrupc§o na sua atividade. 

No penbdo Tenbun i (1532-1555), um monge do templo Ishi- 

yama Honganji11 registrou no seu di^rio alguns nomes do Kyogen, 

junto com muitos ti'tulos de pecas do NS. Esse documento tem carac- 

ten'sticas diferentes do Kanjin Sarugaku do perfodo Kansho (1460- 

1466), pois prova o interesse individual do monge em relacao ao 

Kyogen, e mostra, por outro lado, que essas representacdes comeca- 

vam a despertar a atenqao dos espectadores. 

Os nomes do Kyogen constantes desse registro — Daimyd 

Hagibana Ikkensho [0 Passeio do Daimyd para Apreciar a Flor de 

"Hagi"], Oihagi Shison Reikoron Sashichigafuru Tokoro [Pega em 

que, apds uma Ten tat iva Frustrada de Roubo, houve uma Discussao] 

e Togao Chakai [Compra de Cha Tb^ao] referem-se, provavelmente, 

as pecas Hagidaimyd [Daimyd e a Flor de "Hagi"], Fumiyamadachi 

[O Salteador Letrado]e Chatsubo [0 Pote de Chd], que nos foram 

transmitidas. Alem disso, os dois primeiros nomes parecem indicar 

o tema da representagao e n^o o ti'tulo, o que nos oferece indi'cios 

de que naquela epoca os atores representavam o Kyogen apoiados 

em simples esboqos. Esse fato, na verdade, e comprovado em Tenshd 

Kyogen Bon,12 que data da segunda metade do s^culo XVI. Tenshd 

Kyogen Bon comp5e-se de 100 esbopos de pecas, que sao desenvol- 

vidos nas representacoes. Apresentaremos, a seguir, o esboco da peca 

Suehirogari [O Abanico]: 

"Surge o Daimyo, chama uma pessoa e (he 

ordena que se dirija ^'Capital, para ali comprar 

um leque muito caro, Ent§o, ela vai. Chegando a 

Capital, ela chama. Surge um mentiroso, que (he 

vende um guarda-chuva. Se o amo se enfurecer, 

um canto. Ensina-lhe: 'Montanha Mikasa, 

Montanha Mikasa/ Se as pessoas abrem o guarda- 

chuva/ Eu tambem abrirei o meu". A pessoa 

volta. 0 amo ve isso e se enfurece. Manda-a em- 

bora. 0 canto. 0 amo deixa-se envolver. Juntos, 

eles dangam. Termino com os sons da flauta".13 

Ora, se os atores improvisassem Suehirogari, seguindo o esbo- 

po acima, provavelmente teriam chegado a pepa semelhante aquela 

representada atualmente;14 e se compararmos os dois, isto e, o esbo- 

po e a pepa escrita, verificaremos que hd partes do primeiro que 
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foram transcritas de forma identica nas obras posteriores. Trata-se 

de cantos e recitativos que pertenciam ^ £pocd antiga e quef portan- 

to, eram provavelmente memorizados pelos atores. Alem disso, para 

que bastassem apenas esses esbogos gerais para compor a representa- 

gao, os atores provavelmente obedeclam a regras fixas. Nesse sentido, 

a improvisapao no Kyogen dessa ^poca era bastante limitada. Assim, 

pelo que foi afirmado, podemos concluir que as pecas do Kyogen 

foram sendo compostas a partir de representapoes. E verdade que 

existiam anteriormente os dicllogos, mas eles eram mantidos na me- 

moria dos atores, razao pela qual n5o podemos considera-los como 

sendo uma composipao. 

As pepas do Kyogen comeparam a ser registradas nos infcios 

da epoca Edo (seculos XII a XIX). Bias safo acompanhadasde anota- 

pdes minuciosas quanto a sua execupSfo, de forma que a relapao entre 

a pepa e a representap§o se torna t§o mtima que n§o podemos sepa- 

rar uma da outra a ponto de chegar a ser impraticavel a separapao 

entre ator e autor. 

Na segunda metade do seculo XVI, pen'odo de Nobunaga 

Oda15 e Hideyoshi Toyotomi,16 as quatro correntes do No foram 

colocadas sob a protepSfo desses governos, que estabeleceram um 

auxflio que durou ate a epoca Edo (seculos XVII a XIX). Dessa for- 

ma, os artistas que pertenciam ^s referidas correntes recebem do go- 

verno a ajuda que vem a consolidar a sua posipao social. O Kyogen 

possui'a ligapao com essas correntes. For conseguinte, a medida que 

vai acompanhando a evolupao que determinou a estabilidade do No, 

ele tambem vai se ordenando. A sua encenapao se torna cada vez mais 

convencionada e a parte escrita acompanha o desenvolvlmento da 

representapcto. 

Na epoca, destaca-se no Kyogen a figura de Yaemon Tora- 

masa Okuray cujo renome e transmitido para o filho, ToraKiyo, e 

para o neto# ToraAkira. Em meados do seculo XVII, no pen'odo 

Kan'ei (de_1624 a 1644), ToraAkira Okura transcreveu o Kyogen da 

corrente Okura, nascendo, assim, ToraAkirabon.11 lemitsu Toku- 

gawa,18 da terceira gerapao • do "Shogunato" Tokugawa, consolidou 

o sistema feudal de governo. Nesse pen'odo, o Kyogen se estabeleceu 

em diferentes correntes e delas surgiram outras tantas pecas escritas. 

Na verdade, iniciava-se o processo de formapSo do teatro cl4s- 

sico# pois, a medida que se fixavam as representapbes, elasdeixavam 

de ser reflexos da vida cotidiana daquele momento, ou melhor, elas 

se tornaram apenas o reflexo da sociedade em que o Kyogen foi fixa- 
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do. Consequentemente, o Kyogen que hoje existe espelha o costume 

e as palavras da epoca Muromachi. 

Todavia, a fixapSfo das representaqoes do Kyogen como tea- 

tro classico japones, apds a epoca Edo, representa um desvio da sua 

essencia, isto e, ele deixa de ser o teatro que espelha a vida cotidiana 

da sua epoca. 

Essa atualidade, na verdade, foi o aspecto defendido por 

aquefes atores do Kyogen que nao pertenciam as quatro correntes e 

que participavam de um novo teatro que comeqava a despontar, o 

Kabuki. ToraAkira Okura, no livro Waranbegusa,19 afirma ser o Ka- 

buki um teatro desprezivel, muito diferente do Kyogen de sua cor- 

rente. Essa veemencia nos leva a crer que havia uma grande aproxima- 

q5o entre os atores do Kyogen e do Kabuki. 

Nesse sentido, a situac^o do Kyogen da epoca, pode ser sinte- 

tizada da seguinte forma: em meados e no final do seculo XVII havia, 

de um lado, o Kyogen, ligado as quatro correntes do No e, de outro, 

o Kyogen, que continuava fiel a sua essencia. E, tendo como fron- 

teira a passagem do seculo XVII para o XVIII, esses dois tipos de 

Kyogen se separam definitivamente. 0 Kyogen, que coexistia com 

o No desde a epoca Muromachi (seculos XIV a XVI), vai se encami- 

nhando para a fixacao das pecas, das representacoes, firmando os 

dialogos e as atuacoes. Trata-se do Kyogen a que assistimos atual- 

mente nos palcos do No. Em contrapartida, a atualidade que consti- 

tui a essencia desse teatro vai se transformando em outro tipo de 

Kyogen que, acompanhando o tempo, foi sendo assimilado pelo 

Kabuki e nele fundido. 

Ora, havia tres correntes do Kyogen: a corrente Okura, que 

fazia representacoes conjuntas com a Komparu, e a corrente Vagi, 

com a Kanze, ambas, correntes oficiais do No sustentadas pelo gover- 

no central. A terceira corrente era a de Izumi, que estava sob a prote- 

cSfo do outro ramo da fami'lia Tokugawa, estabelecido na regiao de 

Owari. Sao essas as correntes que, certamente desde o seculo XVII, 

vinham transmitindo de geraqao a geraqao as pecas do Kyogen. 

E as coletaneas de peqas com as devidas anotaqdes sobre as 

representacoes, que possui'mos atualmente, s§o aquelas escritas em 

determinado momento de sua transmissao. Atraves desses textos, e 

possfvel verificar a estabelecer o curso trilhado pelo Kyogen: pode- 

mos observar, por exemplo, as pequenas diferenqas que existem, as 

vezes, de uma corrente para outra, diferenqas essas determinadas 

pelas diversas epocas de transmissao. Assim, o conteudo das pecas 
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vai sendo estabelecido gradativamente, conforme as palavras vao sen- 

do convencionadas como expressoes do teatro Kyogen. 

NOT AS 

1 Apesar das descobertas importantTssimas de estudiosos como Michizo Toi- 

da, Shintaro Matsumoto ou Tatsusaburo Hayashiya sobre a origem e a evoluc5o 

do Kyogen, esse terreno permanece ainda movedico, devido ^ pobreza das fontes 

prim^rias desse teatro. Assim, a investigaccfo desenvolvida neste Item apoiou-se 

principalmente nas pesquisas do professor Hiroshi Koyama, que traqou o desen- 

volvimento do Kyogen, analisando, sobretudo, as peqas escritas em diferentes 

^pocas. 

2Nosakusho [O Llvro da ComposigSo do No], tambe'm denominado Sando 

[Tres Caminhos], traz a data de fevereiro de 1423; Shuddsho [O Llvro de Estu- 

do do Cam in ho], de marqo de 1430; e Sarugaku Dangi, cujo nome completo e 

Za-shi Rokuju-igo Sarugaku Dangi [Consideracdes feitas com o Mestre Zefami), 

o Sexagendrio, sobre Sarugaku] de novembro do mesmo ano. 

3Kanmongyoki, di^rio do prmcipe Fushlnomiya Sadafusa . que registraos 

fatos corriqueiros ou os acontecimentos do palcicio imperial, durante o pen'odo 

de 1416 a 1448, com uma interrupcao de nove anos. 

40 ator do Kyogen participa do teatro No como Ai-kyogen. Surge, geral- 

mente, como personagem do povo e narra os acontecimentos desenvolvidos na 

peca do seu ponto de vista. 

5 A pega Okina, do teatro No, engloba representa(?oes que sao desenvolvi- 

das por tres atores. Inicialmente, o personagem Okina canta em companhia do 

coro e sua representagSb e seguida pelo "Senzai", que baila e canta. Okina inter- 

fere novamente na representagSb, entoando o seu desejo de paz universal, ao 

mesmo tempo que baila algumas dancas sagradas. Logo apds, a peqa termina com 

a danqa de Sambaso. 

6 Hiroshi Koyama,"kyogen Shu (Jo)" [Cole<?5o de Pecas do Kyogen, v. 1], 

in Nihon Koten Bungaku Taikei 42 [Panorama da Literatura Classida Japonesa 

42] (Tokyo, 1964), p. 15. 

7 Akira Omote & Shuiti Kato, "Zeami Zenchiku", in Nihon ShisS Taikei 24 

[Panorama do Pensamento Japonds 24] (Tokyo, 1980), p. 239. 

8 Localiza-se a nordeste da cidade de Kyoto, 
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9Sttua-se no bairro Ukyo-Hanazono da cidade de Kyoto. 

10Hiroshi Koyama, "Kyogen Shu (Jo)", p. 13. 

11 Localiza-se na cidade de Osaka. 

12 Manuscritos dos fins da e'poca Muromachi ou comego de Edo (fins do se'c. 

XVI ou im'cio do se'c. XVH), conservados atualmente no Hosei Daigaku Ken- 

kyujo [Centro de estudos do No da Universidade de Hosei]. 

13Hisashi Furukawa, Kyogen Kohon Ni Shu [Kyogen, Livros Antigos] (To- 

kyo, 1968), p. 7. 

l4Sakae Murakami Giroux, "O Abanico" in O Kyogen e as Pegas, disserta- 

Ccfo de mestrado apresentada na EGA da USP, 1982, p. 99. 

15Nobunaga Oda (1534—1582), senhor feudal do Sengoku Jidai (1467-1568) 

que iniciou a unif icac^o do Japao da epoca. 

16HldeYOshi Toyotomi (1536-1598), Shogun da epoca Azuchi Momoyama 

(1573-1600), sucessor de Nobunaga Oda, completou a unificacao do pafs^ 

17 Refere-se aos oito volumes de Kyogen no Hon [O Livro do Kyogen], data- 

dos de 1642. Sao duzentas e dez pecas manuscritas por ToraAkira Okura que 

constituem os primeiros escritos da corrente Okura. 

18 lemitsu Tokugawa (1604-1651), terceiro Shogun do governo Edo, que fora 

instalado por leyasu Tokugawa, em 1603. 

19ToraAkira Okura, '/Waranbegusa" [Normasdo Kyogen] , in Yokyoku Kyo- 

gen Kokugo Kokubun Kenkyu Taisei [Compilacao das Pesquisas de Ltngua e 

Uteratura Japonesa, Pecas do No e do Kyogen ] (Tokyo, 1965), p. 520-586. 
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0 TRATAMENTO JAPONES E SEUS SIGNIFICADOS 

Tae Suzuki 

Dm homem pode se comunicar por meio de gestos, de expressoes 

faciais, de trejeitos. Assim, um sorriso pode transmitir a outrem a 

aprovacao, a ternura, a alegria; um cenho franzido, a desaprovapao, a 

preocupacao, a desconfianpa; as palmas da m3o estendidase voltadas 

para a outra pessoa, um sinal de alerta, um pedido de calma. A exce- 

qSo de alguns desses meios — como o choro de uma crianpa que 

denuncia um estado de desconforto ou de indisposipao, ou o seu sor- 

riso que comunica 3 mae o seu bem-estar, a sua satisfaqao — a maioria 

repousa num cddigo estabelecido peio meio em que sao utilizados e 

que e o resultado da sedimentacSo de costumes e valores culturais 

prbprios. 

No entanto, o meio mais utilizado para a comunicaqao e a pala- 

vra. 0 homem se serve primordialmente da palavra para expressar 

suas iddias, seus sentimentos, suas convicqbes, seus anseios, seu pensa- 

mento — e atraves delas que o homem se comunica com os outros e 

assim, participa e vive o seu meio. Mas a palavra nao d tudo, ela nab 

basta por si. Como afirmam Ogden e Richards: "as palavras . .. nada 

"significam" por si *mesmas. ( ) So quando um pensamento as usa 

e que elas representam alguma coisa ou, numa determinada acepqao, 

t3m "significado". Elas sSo instrumentos."(1) 

As palavras passam a existir a medida em que tern um pensamen- 

to que as suporte. 0 pensamento, por sua vez, tamb^m n§o se encon- 

tra isolado, ele d o resultado de uma concorrencia de valores instituf- 

dos e seguidos pelas pessoas que vivem em um determlnado meio so- 

cial e/ou cultural. Ao mesmo tempo em que as palavras existem en- 

quanto expressao de algo, elas passam a ser o vefculo de transmissao 

do significado desse algo, significado que, por sua vez, se apbia na 
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experiencia, nos valores, nas visdes de mundo dos homens. £ nessa 

fun<?c?o comunicativa e transmissora de id&as que as paiavras ocupam 

lugar de destaque nas atividades humanas. 

Assim como a palavra transmite e comunica, o tratamento e uma 

forma de transmitir a conslderacao do seu usudrio por alguem. Qual 

a rela^cfo entre a palavra e o tratamento? Qual o significado do trata- 

mento da Imgua japonesa? S§o as propostas de especulaqSo do pre- 

sente trabalho. 

0 tratamento pode ser expresso de vdrias maneiras. Podemosde- 

monstrar a nossa considerapefo por outrem com um simples inclinar 

ligeiro da cabepa, com um estender do brapo para permitir a outrem 

que entre primeiro em um recinto, com um levantar-se da cadeira ^ 

chegada de terceiros, com o permanecer-se de pe esperando que o 

outro se acomode primeiro. E assim poderfamos enumerar uma serie 

de regras de etiqueta, muitas das quais hoje em desuso mas vivas no 

nosso espi'rito. Sao todos atos e atitudes que, de uma forma ou outra, 

manifestam a considerap§o de quern os .pratica em relapSo a quern. 

Podemos citar ainda outros atos que, embora n5fo tao explicita- 

mente quanto os citados, tamb^m Scfo prova da considerap§o do seu 

agente em relapSo a terceiros. Sao, por exemplo, o eu esperar com 

que o outro termine a sua fala para iniciar a minha; o ralentar o ritmo 

da minha refeip^o a fim de que possa chegar ^ sobremesa mais ou 

menos ao mesmo tempo que um conviva mais falante; o desviar-me 

do camrnho porque, embora mais curto, sei que aquele lugar traz 

recordapdes desagrad^veis ao meu acompanhante; o evitar pronun- 

ciar o nome de Fulano porque sei que ele e o meu interlocutor s§o 

inimigos fidagais. 

A diferenpa entre essas duas series de exemplos citados e que, 

enquanto os primeiros sSo mais explfcitos, estes s§o mais velados, 

aldm do que, aqueles podem comportar uma express§o verbal que 

os explicite ou acompanhe. Assim, podemos estender os brapos e 

dizer: "Quelra entrar primeiro", bem como simplesmente proferir 

as paiavras sem que o gesto as acompanhe. no segundo caso, difi- 

cilmente a palavra oral teria lugar. Podemos mental iz^-las mas ja- 

mais explicita-las dizendo: "Escute, n§o vou passar por la por- 

que sei que aquele lugar lembra-lhe o acidente em que voce perdeu 

seu pai e quero poupar-lhe esse desgosto" ou "Vou procurer comer 

mais devagar para acertar os.passos com voce que, de tanto falar, esta 

meio atrasadinho". Seria uma descortesia quedeporia contra a inten- 
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pcfo inicial, qua! seja, a de tomar ou deixar de tomar uma atitude em 

sinal de deferencia para com outrem. 0 tratamento, nesse caso, s6 

tern sentido ci medida que fica subentendido, oculto na conscien- 

cia do seu autor. 

Concretizando-as em palavras ou nSfo, e fato que todas as situa- 

gdes comportam uma verbalizagao. 0 homem tern o dom da palavra, 

e e por ela que tambem pode expressar tratamentosque um gesto ou 

uma express§o do rosto nSo sao suficientes para transmitir. Ressal- 

vados determinados momentos em que "os olhos dizem mals que a 

boca", sSo as palavras que, em regra, se nSfo se prestam melhor para, 

servem para explicitar mais claramente o tratamento pretendido pelo 

elocutor. As palavras podem mentir e exprimir exatamente o contr^- 

rio daquilo que o seu dono pretende, mas esta e uma quest^o que im- 

plica na veracidade da retepcfo entre a inten^ao do elocutor e sua aqao 

verbal, que gostan'amos de deixar para ser vista em uma outra opor- 

tunidade. 

Do ponto de vista da forma de sua expressivldade, o tratamento 

pode ser classificado em tres categorias: 

1. tratamento lingufstico — quando a forma lingufstica basta por si 

para constituir a expressao do tratamento dentro de um dado 

contexto. Referimo-nos ao emprego de pronomesde tratamento; 

de formas perifr^sticas, notadamente no imperativo como uma 

forma de atenuar a ordem ou o pedido ("queira aguardar" em vez 

de "aguarde"); do emprego do future do pret^rito no lugar do 

indicative ("pediria que" em vez de "pego que"), etc. 

2. tratamento paralingufstico — quando um ato com matizes de tra- 

tamento pode ser explicitado ou acompanhado por formas lin- 

gufsticas acessorias, ou vice-versa. Sao aqueles cases a que nos 

referimos anteriormente, como sendo do primeiro grupo. 

3. tratamento indireto — referimo-nos Aqueles casos que, salvo na 

id^ia do autor da agSfo, sua transparencia como tratamento e' mul- 

to tenue. Como vimos, sua verbalizagao perde o carter de trata- 

mento, neutralizando a intengSo do seu autor que e a de, evitan- 

do ou praticando determinados atos, poupar sutilmente o outre 

de experiencias desagraddveis. 

Dessas tres categorias, gostan'amos de nos ater d primeira e ver 
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como esses tratamentos lingufsticos funcionam como sfmbolos den- 

tro da Ifngua japonesa.. Jci tivemos a oportunidade de nos referir 

ao tratamento da Imgua japonesa como um fenomeno lingiifstico 

com um modelo tedrico especffico, sistematicamente elaborado# o 

que tern levado muitas vezes a interpretagdes erroneas de que a lin- 

guagem de tratamento constitui uma das caracterfsticas desta Ifn- 

gua (*). G essa sistematizagao, existente jci de longa data, como ates- 

tam os primeiros documentos escritos do s^culo VIM que,talvez por 

sua complexidade e variedade, del a falsa ideia de ser particular da 

Imgua japonesa. A esse respeito notavam os jesuftas Portugueses do 

seculo XVII que "toda a elegancia desta Imgua consiste em saber usar 

de varias honras & particulas que para isso tern dado a cada cousa seu 

lugar" e que "isto que toca as honras e cortesias tern muytas cousas 

particulares que melhor se aprendem com o uso que com precei- 

tos" (2). 

Em japones, a forma lingufstica do tratamento ^ empregada pelo 

emissor, levando-se em conta a dist§ncia social ou psicoldgica que 

se estabelece entre ele e as demais pessoas implicadas numa situagao 

de discurso (o receptor e as terceiras pessoas referidas), distclncia essa 

que 6 determinada por fatores extra-lingui'sticos tais como a idade, 

o sexo, a posigao hier^irquica das pessoas em quest§o, bem como a 

intimidade, a animosidade, a relag§o de dfvida porventura existentes 

entre elas (*). Assinala o Padre Rodriguez que "... (d)estas honras 

respeitam(ndo) sempre, quern fala, aquemse fala, diante de quern, 

e de que cousas: por que tudo isto he necessario,/.(3) 

Temos notfeia, no entanto, de Imguas que apresentam um siste- 

ma do tratamento muito proximo ao do japones. Por exemplo, tanto 

o javan^s, quanto o coreano, dispdem das tres categorias bdsicas de 

tratamento que o japones tambem comportaos quais veremos a seguii 

sendo que o seu uso e determinado pela relag§o entre a posigSb hie- 

rarquica e a idade dos interlocutores no javanes, e pela relagao entre 

a idade, a posrgao hier^rquica, o grau de intimidade e os sentimentos 

de animosidade ou de manha dos interlocutores e as terceiras pessoas 

referidas, no caso do coreano.(4) 

As expressdes de tratamento, KEIGO em japones, significam lite- 

ralmente "termos (GO) de respeito IKED". A classificagao mais tra- 

dicional divide os KEIGO em: 

1. SONKEIGO, literalmente "termos(GO) de veneragdo(SONKEI)". 

2. KENJOGO, literalmente "termos(GO) de mod^stia (KENJO)". 
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3. TEINEIGO, literalmente "termos(GO) de polidez(TEINEI)". 

Enquanto os dois primeiros se referem cis expressoes utilizadas pelo 

emissor com relacao as pessoas que atuam no seu discurso (o recep- 

tor, ele proprio ou as terceiras pessoas referidas), o ultimo constitui 

uma forma de tratamento dirigida exclusivamente ao receptor, en- 

quanto e somente receptor. 

0 emissor manifesta a sua consideracSo com relacao ^ pessoa que 

se coloca numa posicao superior ^ sua, seja por questoes de ordem 

social, seja de ordem psicoldgica, atraves de duas formas diferentes: 

atribuindo SONKEIGO (expressao de respeito) quando a prdpria pes- 

soa enfocada pelo emissor e o.sujeito ativo ou passive da apao verbal, 

e atribuindo KENJOGO (expressao de modestia) quando o sujeito da 

acao e uma pessoa inferior aquela que e o objeto do tratamento (5) 

Pelo TEINEGO (expressao de polidez), o emissor enderepa a sua 

mensagem de forma polida ao seu interlocutor, momento em queja' 

nao entra mais em jogo a relagao de forga existente entre eles. Essa 

tensao,se ha e se suaexplicitagSfo se faz necessciria, e expressa num mo- 

mento anterior, a mvel de transmissSfo da mensagem.(*) O receptor 

pode, portanto, receber dois tipos de tratamento num mesmo discur- 

so: um enquanto sujeito ativo ou passivo da ac§o inserida na fala, e 

outro, enquanto um dos sujeitos da elocucao. 

Temos entao, em primeira instancia, dois significados amplosdo 

tratamento da Imgua japonesa. Um, que revela a consideragao do 

emissor em relagao ao distanciamento que o separa da pessoa enfo- 

cada, devido a determinados fatores que marcam esse distanciamen- 

to e que nao estao sob seu controle. Outro, que expressa a atenpao 

do emissor para com o seu interlocutor, n§o dentro de uma relagao 

de forgas, mas apenas e tao somente dentro de uma relagao de cor- 

dialidade. 

Motoki Tokieda rotula o SONKEIGO eo KENJOGO como "tra- 

tamentos objetivos", e o TEINEIGO, como "tratamento subjetivo". 

0 seu modelo teorico alicerga-se em duas colunas basilares: termos 

nocionais ou objetivos, e termos formulativos ou subjetivos da I mgua 

japonesa. Termos nocionais ou objetivos sao aqueles cuja substancia 

do contetido passa por um processo de conceptualizagao antes de 

serem expresses; podem expressar como uma nogao ou um conceito, 

os seres do mundo material, bem como os sentimentos subjetivos 

pela sua objetivagao. Ja os termos formulativos ou subjetivos sSo 

aqueles que expressam diretamente atitudes subjetivas do emisor 
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como os sentimentos, o julgamento, os desejos, sem passar por um 

processo de conceptualiza95o.(6) 

Para Tokieda, SONKEIGO e KENJOGO constituem "tratamerv 

tos objetivos" por se relacionarem a expressed) da substancia lingufs- 

tica ou a conceitos que nlfo dependem do subjetivo do emissor, uma 

vez que ditames independentes da sua vontade que os determi- 

nam. 0 TEINEIGO e um "tratamento subjetivo" pois seu uso esta na 

dependencia da oppcfo individual do emissor; nada hd de exterior que 

o obrigue a usd-lo a nSfo ser a vontade deliberada de transmitir a sua 

cortesia ou cordialidade ao receptor da sua mensagem.(7) 

0 distanciamento a que nos referimos acima e ditado por uma 

serie de fatores que marcam o lugar que cada um dos sujeitos do dis- 

curso ocupa numa determinada situapSo. Esses fatores estao basea- 

dos nos valores criados e seguidos por aqueles que vivenciam uma 

determinada comunidade social, um determinado grupo cultural. No 

caso do tratamento japones, esses fatores podem ser de ordem social 

ou psicologica. No entanto, o tratamento linguTstico nao revela em 

bruto esses valores, apenas o seu resultado, qual seja, a distancia que 

o emissor estabelece entre si e as demais pessoas, segundo uma pon- 

derapcfo dos valores em jogo naquela relapSo. Se, por exemplo, o 

emissor ^ mais jovem e ocupa uma posipcfo inferior na escala hierar- 

quica social (supondo que ele e um auxiliar de escritorio que se dirige 

ao chefe de sepSo), atribuira aos atos por ele praticados os termos de 

mod^stia, levando em conta a sua idade e o seu status social, inferio- 

res em relapao aos do seu interlocutor. Mas nao estard expressando a 

diferenpa de idade ou de status em si. 0 referente, no caso, d a distan- 

cia social que o emissor determinou, levando em conta os fatores que 

ele considerou substanciais. 

As expressoes de tratamento sempre constitufram expressoes 

lingufsticas que revelam uma forma qualquer de distanciamento. 0 

que tern se modificado, no correr dos tempos, s§o os valores que o 

norteiam, conforme a sociedade que os comporta tenha alterado seu 

"modus vivendi", seu "modus pensandi", sua visao de mundo. 

Apesar de os primeiros contatos com a cultura chinesa terem se 

estabelecldo por volta do seculo III a 11 A.C., o Japao tera de esperar 

ate o seculo V da nossa era para receber e assimilar a escrita ideogra- 

fica. £ a primeira escrita de que tern conhecimento e passa a adotci-la 

como sua ortografia, com certas adaptapdes fondticas e semanticas, 

necesscirias e inevitciveis no momento da sua adopSo. 

No infcio, o uso da escrita ideografica era reservado a textos pro- 
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duzidos no JapSo mas cuja sintaxe e semantica obedeciam ao modelo 

chinas. A sua adaptag§o ^ sintaxe japonesa s6 ocorre por volta dos 

seculos VII e V11 i, de forma que a andlise que faremos do tratamento 

japon§s e do seu significado serci feita a partir de dados obtidos por 

esses textos ate os de hoje. 

Os textos desta epoca registram expressdes de tratamento e at^ 

hoje, apesar das mudangas de ordem lexical, morfologica ou situacio- 

nal que se deram, podemos afirmar que a sua sistemdtica permaneceu 

una. Houve ^pocas em que uma ou outra forma lingufstica inexistiu, 

em que houve fusSo de duas em uma, em que houve predomfnio de 

uma sobre as demais, mas o modelo tedrico nao sofreu modificagdes 

substanciais. 

Adotaremos a divisao da histdria do tratamento japones de Yuta- 

ka Miyaji (8), que ve tres pen'odos de sua evolugSo, a partir das 

modificagdes verificadas na concepgSo dos valores subjacentes ao 

tratamento: 

1. 6poca classica — do sdc. VIII ao sec. XII 

2. ^poca medieval — do sec. XII ao sec. XIX 

3. ^poca moderna — do sec. XIX ate hoje 

Se a epoca classica se caracteriza, grosso modo, pela existencia 

de um tratamento absoluto, baseado numa consci§ncia mais ou 

menos fixa de classes, na epoca medieval assistimos ao nascer do tra- 

tamento relativo, consagrado nos tempos atuais, onde a relatividade 

das relagdes sociais e marcante. Cumpre notar que o nascimento dos 

valores culturais que subjazem ao tratamento e da consciencia que 

o regula, s§o anteriores 2 sua consagragSo pela Imgua. Gostanamos 

de analisar quais foram esses valores que determinaram, ou ao menos 

marcaram os vdrios tratamentos no correr dos seculos, revelando sig- 

nificados diferentes conforme cada epoca. 

A origem do tratamento se perde no tempo e vdrias sao as teorias 

que especulam a este respeito. Uns a dao como sendo a manifestagao 

do respeito aos deuses, ao imperador, ci natureza (Y. Yamada e H. 

izui); outros, como a manifestagao dadiferenga de classes baseada na 

oposigSfo respeito/desprezo (M. Tokieda); outros ainda, como o resul- 

tado do sentimento muito sensivel do homem japones em relagao a 

coisas e pessoas (K. Hasegawa) ou como a marca do tabu do homem 

primitive em relag§o ci h'ngua (K. Kindaichi e T. Tsujimura). 

N5o convdm buscar uma origem unica mas, se olharmos para a 

sociedade japonesa prifnitiva, sabemos por referencia em livros histd- 

ricos chineses que, por volta do seculo III, j^ havia diferenga de clas- 
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ses, que havia uma forma de poder centralizado mdimentar, exercido 

por magia (9), bem como que por volta do s^culo V-VI (10), £poca 

de surgimento do Japcfo como nagSo, formava-se a classe aristocr^tica 

dominante, em torno da pessoa do imperador deificado. 

0 Japcfo n§o foge cl regra e como toda sociedade primitiva, era 

uma sociedade com acentuada adoragSo a deuses. Apesar da existen- 

cia de um poder centralizado, a deificapao do imperador foi um meio 

que se encontrou para o seu fortalecimento e nasce a figura do impe- 

rador-deus. N§o havia uma estratificapSfo social diferenciada mas jd 

havia uma separagSfo nftida entre a classe dominante — a dos nobres 

que detinham o poder; os senhores tocais, os conselheiros ou mem- 

bros da familia imperial — e a dominada — a dos trabalhadores, agri- 

cultores e artesSos na sua maioria, e que sustentavam esse poder. 

Como resultado da veneragafo aos deuses, cria-se um tabu lingufs- 

tico: era vedado dirigir-se diretamente aos deuses, inclusive ao impe- 

rador; era necessdrio servir-se de eufemismos, por meio de palavras 

de omamento. £ a tese do aparecimento do tratamento em virtude 

do tabu lingui'stico em relagao aos deuses. Os t&ftos do seculo VIII 

s§o ricos em tratamentos atribufdos a deuses e imperadores deifica- 

dos, a quern eram empregadas expressdes do ma is alto respeito, em 

toda e quaiquer ocasiao, independentemente da situap^o de discurso. 

S§o tratamentos dirigidos a seres de poder absolute e incontestavel, 

como o eram os deuses e o imperador na concep^ao desse povo. 

Encontramos ainda nessa ^poca, exemplos de auto-respeito — 

protdtipo do respeito absolute — por parte do imperador e das pes- 

soas com posipifo hierarquica bastante elevada. A eles era permitido 

referir-se a si proprios por meio de expressdes de respeito em deter- 

minadas situapdes: quando a diferenga hierarquica entre as pessoas 

envolvidas era marcante, ou quando havia necessidade de enfatizar 

a diferenga social como nos momentos em que se comunicava publi- 

camente uma ordem baixada pelo imperador ou pelo poder central. 

0 tratamento tinha nas suas bases um modelo de classes sociais 

fundadb na conscienda que seus usudrios tinham da oposig§o respei- 

toso/desprezfvel. Se de um lado, as pessoas de baixa escala social se 

referiam §s pessoas superiores por expressdes de respeito, ao se refe- 

rir a si prdprios, o faziam por expressdes de modestia. Respeito e 

modestia constituem o verso e o reverse de uma mesma moeda, am- 

bos Sefo a expresscfo de um tratamento dispensado de baixo para 

cima e s§o as duas bnicas formas de tratamento registradas nos docu- 

mentos da epoca. 
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Pelo que se pdde depreender do seu uso, a noqSo de extrato 

social era fixar rfgida e absoluta. As classes socials mais elevadas rece- 

blam sempre um tratamento respeitoso, n§o importando qual fosse 

a relapSo que se estabelecesse em cada situaqSo. Acreditamos n§o 

poder ignorar a forqa do fator psicoldgico quegovernadeterminadas 

situagdes de 6dior de briga ou de discussSor mas no qua tange d docu- 

mentap§o em textos, inexistem registros dessa natureza, Ncl um claro 

predomi'nio do fator social sobre o psicoldgico. 

Taivez o fator social bastasse para dirimir qualquer ddvida no 

atribuir um tratamento mas tudo n5o passa de suposiqSo. Deixando 

de lado o provcivel, o certo ^ que o tratamento existe desde que se 

tern conhecimento documentado da Ifngua japonesa e que, no infcio, 

ele simbolizava um respeito absoluto das pessoas por um poder reli- 

gioso e/ou polftico, revelando a existSnda de uma forte consci§ncia 

classista na dpoca. 

Se podemos caracterizar o tratamento do pen'odo cldssico como 

um tratamento absoluto, atualmente vivemos a dpoca do tratamento 

relative por excelencia. Enquanto aquele d movido por fatores soci- 

ais, mais objetivos e externos ao sujeito do discurso, neste predomi- 

nam os fatores psicoldgicos, mais subjetivos e internos ao indivfduo, 

embora dele nSo possamos simplesmente excluir o social. 

Entre ambos, temos um longo perfodo de transiqdo (sdc, XII ao 

sdc. XIX) que corresponde aproximadamente d Idade Mddia e Prd- 

Moderna do Japdo. 6 uma epoca de grandes conturbaqdes internas 

que marcam o aparecimento de novas classes sociais — a dos guerrei- 

ros (samurai) e a burguesia. 

< 0 aparecimento da classe guerreira e sua ascensdod marcada por 

uma infinidade de iutas que prosseguem mesmo depots de implan- 

tado o Shogunato, o governo do General Tssimo. Instalado como um 

simples posto militar, o shogun vai adquirlndo forqas atd acumular 

o poder de fato em suas maos, formando um governo paralelo ao 

governo central exercido pelo'imperador e pela nobreza. Houve dpo- 

cas em que representantes estrangeiros eram recebidos pelo shogun, 

mas n§o pelo imperador, tamanho era o poder que adquirira. 

0 Japdo assistiu a sdculos de Iutas internas que dividiu o pafs em 

um incontcivel nijmero de cISs, ati ser a duras penas unificado por 

leyasu Tokugawa, no s^culo XVIL Em meio ao caos social reinante, 

ascende a nova classe da burguesia por volta dos s^culos XiV a XVI, 

trazendo uma nova inversSo de valores. 

E nessa dpoca conturbadfssima e sacudida por Iutas infindciveis 

91 



que tamb^m o tratamento da Ifngua japonesa passa por muitas trans 

formagSes. ^ , 

0 germe do tratamento relativo surge ainda na fase do preoomi- 

nio do tratamento absolute. Comega com o registro das distincoes 

feitas, principalmente na parte narrative dos textos, quanto ao grau 

de respeitabilidade dos tratamentos: tratamentos mais elevados a 

famflia imperial, e outros menos elevados a nobres desde que ocu- 

passem uma determinada posigSo na escala social. 0 parametro que 

determina as regras do seu uso nSo mudou. contmua_sendo a d. ^ 

renca de estratos sociais. No entanto, apesar da relagao hienirquica 

das pessoas implicadas ainda exigirem urn tratamento especffico, 
nSo ha aquela rigidez verificada ate entao. . ^ 

Langado o germe da relatividade do tratamento em meadosdo 

perfodo classico, auge da oligarquia aristocratica (por volta do s<§cu- 

fo X) ela se devolve nos fins desse perfodo ate ass.st.rmos ao 

aparecimento das chamadas expressSes de pohdez, tratamento 

— * respeito o ds mod«- 

tia pela coadjuvacSo dos prefixes 0. GO, ON, ganha um gran ge i 

p^to na^lpoca o qua p«.piaia a passagem da ^ 

mod^stia para um uso como polidez. Salvo quando a situagao 

muito clara em termos de diferenga hierarquica e ex.ge o emprego 

da mod^stia, esta passa a desempenhar gradativamente o papel canal - 
Ha consideracSo do emissor ao receptor enquanto receptor, 

inHeoendente da diferenga hierarquica existente entre eles. Caracte- 

riza exatarrwite a passagem do.rafamenfo 

situacional ou da sociabilidade, que e o trago d.st.nt.vo do tratamen 

t0 TdTffcil precisar a epoca dessa transigSo mesmo porque ela se 

deu no correr de v<5rios anos, ate de seculos. Outra razao de sua im 

precisSo reside na complexidade da relagao social vigente. e um 

Udo houve a ascensao da classe dos guerreiros, mas na sua ascensao 

nrecisava de modelos da classe dominante para a aquisigao de sua 

cidadania e posterior tomada do poder. tendo pois adotado uma hie- 

rarauizagSo tao ou mais rfgida que a dos nobres. Essa e uma das ra- 

Ses pelas quais o tratamento absolute continue a ex.st.r e ser pro- 

,U"rm
eo "da classe guarraira, dasgastrfa por famas a ,io 

. ac^ntas a burquesia comega a adquirir podeno economico, o 

oTTheS«ar «s guerreioas, n„as seus afaitos ainda ndo 
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se refletem no uso do tratamento. Dentre as classes emergentes da 

epoca medieval (guerreiros e comerclantes) havia uma estratificap^o 

relativamente rfgida que fora imposta pelos guerreiros, a classe domi- 

nante de entao, e abalizada pela nobreza. 

As camadas mais baixas do estrato social obedeciam normas 

de tratamento, lingui'stico e nao lingufstico, estabelecidas pelos no- 

bres e guerreiros, mas somente em relagSfo a estes pois, entre si, come- 

9am a fazer uso de tratamentos diferenciados. Com a ascensifo da 

burguesia, muda o padrao de vida social, desenvolvendo-se um tipo 

de vida comunitarra, de vida citadina. Hci um intercambio maior entre 

as pessoas, o que provoca a necessidade de maiores cuidados nas rela- 

poes interpessoals e isso, naturalmente, consagra de vez o emprego 

das expressoes de polidez. A relag^o de fonpas r\So e estabelecida 

somente dentro das classes detentoras do poder; ela passa tambdm a 

existir nas demais classes mas baseadas em diferenqas individuals, re- 

sultantes do maior poder aquisitivo, do poderio economico e da posi- 

9§o social superveniente, o que a torna mais fluida e mdvel que a 

resultante da estratificagSfo social. 

Em suma, a ^poca medievai japonesa viveu muitas transforma- 

gdes: ascensao de novas classes emergentes, invers§o de valores, lutas 

internas para assegurar o poder, e pelo poder, conquistar o reconheci- 

mento das classes institufdas. E uma epoca em que o novo convive 

com o antigo, em que novas formas de vida e de valores procuravam 

alcangar sua cidadania, apoiadas nas jci existentes. 

E o que simboliza o tratamento dessa epoca? 

E dif fcil definir pois v^rias e variadas sSo as formas de tratamento 

vigentes, reflexo, talvez, do caos social reinante. 0 povo vivia novas 

experi^ncias de estrutura social, mas muito preso ainda aos valores 

herdados de epocas anteriores. Se temos determinados usos que nada 

mais sSo do que a reiterag^fo do tratamento absolute da Antiguidade, 

temos outros nunca vistos antes, como as expressdes de polidez e de 

ornamento, de que trataremos adiante. 

Langados os alicerces do tratamento atual nessa fase de transigao, 

suas caracten'sticas v§o sendo consolidadas. 0 predommio da vertica- 

lidade da relagSfo humanacomo fator determinante do tratamento da 

Antiguidade, passa a ceder ao predomfnio da relagao lateral, de cor- 

dialidade. Deixam de ser seguidos osditames impostos por uma esca- 

ta hier^rquica vertical para seguir os parametros de uma sociabilidade 

recfproca, no sentido horizontal, entre as pessoas envolvidas numa 1 

situagSfo de fala. 
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Nao podemos ignorar a presenga do status como um dos fa to res 

determinantes do tratamento moderno, mas ele nao passa de um dos, 

nSo o predominante. Mais fortes que o status, encontramos nas con- 

sideragdes tecidas pelo emissor ao conferir um tratamento, as rela- 

gdes de intimidade/n§o intimidade, de receber/prestar favores, a pre- 

ocupagefo em manter a elegancia ou a dignidade de suas palavras. A 

nogfe da dlferenga de status ainda persiste na consciencia do emissor 

mais por uso e costume do que por uma intengao de expressar o res- 

peito em si. 

Em outras palavras, o emissor hoje estd mais preocupado em de- 

monstrar uma polidez ou uma cortesia, em nSfo ser indelicado ou 

grosseiro nas suas falas, do que em marcar a distSncia social que o 

separa da pessoa enfocada. Por outro lado, n<!o se pode ignorar que 

fatores de ordem social ainda tern um poder decisive na definigao 

do tipo de tratamento a ser atribui'do. So deixam de ser sfmbolo de 

veneragSo ou de respeito como antes, para servirem de parametro 

para se estabeiecer a distancia pela qual se possa manifestar a polidez, 

a cortesia. Se antes o termo KEIGO significava, literal e realmente, 

"expressoes de respeito", hoje seria mais propriamente traduzido por 

"expressdes de cordialidade" ou "de sociabilidade". 

Aquele respeito que as condigdes sociais de estratificagSo exi- 

giam passa a ser govemado por uma vontade do emissor em expres- 

sar sua intimidade em relag§o ^ pessoa a quern o tratamento ^ dirigi- 

do. Nao s6 a intimidade mas, muito ligada a essa iddia, a nogao de 

interioridade/exterioridade, oposigdo que hoje determina a atribuig§o 

ou n§o de formas de tratamento. 0 emissor faz uma selegSo dascoi- 

sas e pessoas que estSo dentro do seu mundo: os seus pertences, seus 

familiares, seus amigos mais chegados, as pessoas que compartilham 

com ele o mesmo tipo de atividade. Os demais se colocam fora desse 

universo e por isso tern o tratamento respeitoso que merecem. 

0 "eu" faz parte desse universo e assim como eu me trato com 

mod^stia ou humildade em alguns casos e com polidez quase sempre, 

em relagSfo els demais pessoas da fala (portanto externas a mim), devo 

distinguir as coisas que estSo no meu universo em relagao clquelas 

que se colocam no mundo dos outros. 

Nesse estado de coisas, surgem as expressdes de ornamento a que 

nos referimos antes. Suas rafzes estao nos prefixes de respeito e em 

algumas expressdes de moddstia da Antiguidade, mas o seu desgaste 

pelo uso e pelas mudangas sdcio-culturais ocorridas nos sdculos pos- 

teriores, fizeram com que fossem perdendo a carga de respeito origi- 

94 



nal e passassem a ter apenas uma funqao estetica pela qual tornava 

graciosa a sua expressao. 0 belo procurou recuperar parte da digni- 

dade perdida pelo tratamento com o desgaste. 6 um fenomeno que 

tem a sua forma embrlon^ria nos meados da Era Medieval, desenvol- 

ve-se pelos seus fins, para se instituir na Era Moderna. 

Na medida em que sua fungSo e apenas estetica, essas expressoes 

n§o se relacionam diretamente com nenhuma das pessoas da fala. 

Sao formadas,principalmente, pelo acrescimo dos prefixes 0 e GO a 

substantives cujos referentes n§o pertencem, nem ao emissor, nem 

ao receptor, nem a terceira pessoa referida. Assim, quando eu digo 

"quero agua", nSfo estou me referindo a minha cigua, nem ci tua, nem 

^ agua de Fulano. "Agua" ^ tomada no sentido impessoal, como algo 

sem dono, que esta por aT para todos e para ninguem. E diferente de 

"teu pai telefonou". 0 "pai" ^ do receptor e como tal deve ser tra- 

tado, ou seja, de maneira respeitosa, porque al^m de ser mais idoso 

que eu, provavelmente, e o pai do meu interlocutor, alguem que estd 

fora do meu universo. Ao empregar o mesmo prefixo 0 a ambos os 

substantivosr o emissor esta fazendo uso de uma express^© de orna- 

mento no primeiro caso, e de uma expressao de respeito, no segundo. 

Quando o emissor procura manter a distindfo do seu discurso 

"enfeitando" um dos seus termos, esta indiretamente expressando a 

polidez ao interlocutor, na medida em que estd "enfeitando" a fala 

que o tem como receptor (11). A diferenpa entre as duas especies de 

tratamento e que, enquanto as expressdes de polidez constituem par- 

tfculas pospostas ^ mensagem a ser transmitida, com o intuito unico 

e express© de formular a considerapcto do emissor ao seu receptor, 

as expressoes de ornamento aproveitam um dos elementos impessoais 

inseridos na fala, para serem enfeitados ou atenuados e com isso, 

servirem de canal de transmissao dessa considerate. Aquelas seriam 

o papel com que se embrulha um presente e estas, um perfume que 

se acresce a um sueter ao devolve-lo a quern o emprestou. 

Fungao semelhante ^ das expressoes de ornamento exercem de- 

terminadas expressQes, antigamente de modestia, que exprimem a 

consideragao do emissor ao receptor, permeada pelos atos ou fatos 

inseridos no seu discurso. Al^m de o emissor se dirigir cortesmente 

ao receptor pelas expressoes de polidez, ele aproveita determinados 

termos de sua fala para aumentar a carga do seu tratamento. Esses 

termos s§o em numero limitado e se referem a algumas apdes (ir, fa- 

zer, dizer, saber) bem como a alguns prefixes, todos originariamente 

de modestia. 0 limite que separa as expressoes de modestia dessas 
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de poUdez, que denominaremos "polidez reforpada", ^ muito tenue. 

As de modestia se distinguem por nSfo serem substituiveis sem que 

deixem de ser de modestia, enquanto as de polidez reforpada podem 

ser substitui'das por outros termos com grau zero de tratamento sem 

que com isso o emissor seja indelicado no tratar as pessoas. 

Tendo surgido por volta do seculo XIII, seu uso estci em declfnio 

apesar de algumas resist§ncias. Mas o emprego abundante das expres- 

sdes de polidez propriamente ditas e um aumento consider^vel das 

de ornamento, parecem fad^-las a extinpSo. 

E assim, temos hoje cinco esp^cies de tratamento em uso: dois 

tratamentos nocionais ou objetivos (as expressdes de respeito e de 

modestia) e tres formulativos ou subjetivos (as de polidez, de orna- 

mento e de polidez reforgada). Estamos numa fase de franco domf- 

nio do tratamento formulativo ou subjetivo. Comega a haver uma 

preocupagSo maior do emissor com relagcfo d situag3o de discurso, 

principalmente ao outro sujeito do discurso, a quern o tratamento 

^ atribufdo mais diretamente, filtrado por avaliagdes subjetivas e 

individuals. 

0 "respeito" nSo significa mais aquele respeito pela posigao hie- 

r^irquica superior da pessoa referida. 0 respeito nSo e mais sfmbolo 

direto de status social ^perior, mas defer§ncia do emissor por uma 

pessoa, hierarquicamente superior sjm, mas sem ter como referente 

a diferen^a hierarquica em si. A hierarquia social 6 apenas uma medi- 

da para o emissor estabelecer o distanciamento psicoldgico e subje- 

tivo em reiag§o a essa pessoaj-nSo 6 o conteudo do significado. 

NOTAS: 

( *) Para maiores esclarecimentos, consultar o artigo "Breves consideragoes 

sobre as expressdes de tratamento da ICngua japonesa", publicado na revis- 

ta "Estudo§ Japoneses - vol. 3", do Centre de Estudos Japoneses, 1983. 

( 1 ) C.K. Ogdens e LA. Richards, "O Significado de Significado", p. 31. 

( 2 ) Pe. loao Rodriguez, "Arte da Lingoa de lapam", p. 168 (p. 339 da cdpia ' 

xerografada). 

( 3 ) Idem, p. 158 (p. 319 da cdpia xerografada). 

( 4 ) Cf. Hiroyuki Umeda, "Chosengo no Keigo" e Osamu Sakiyama, "Jawago 

no Keigo". 

{ 5 ) Essas expressdes podem ser atribuCdas tamWm a objetos ou coisas referen- 

tes a pessoa enfocada, bem.como as pessoas e coisas que pertencem ao uni- 

verse do emissor (Ver p. 12 deste artigo). 
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( 6 ) Refere-se ^Is parti'culas formulativas (gram§micos) da ITngua japonesa que 

formulam a manifestaq^o subjetlva do emissor em relagSo ao seu enuncia- 

do (V. /JSobre a Estrutura da Lfngua Japonesa", in "Estudos Japoneses — 

vol. 1", 1979, p. 83). 

( 7 ) Dentro da mesma acepqao, Toshiki Tsujimura os denomina, respectivamen- 

te, "tratamento relative i substcincia" e "tratamento relative ^ pessoa". 

( 8 ) Yutaka Mlyaji, "Keigoshiron", p. 23. 

( 9 ) Referenda em "Gishi" {Histdria de Wei) no seu capi'tulo sobre o povo de 

Wa, datado do se'eulo 111.0 povo de Wa, nome dado pelos chineses ao Ja- 

pefo, "era governado por uma mulher... os homens de classe baixa,quan- 

do cruzavam com pessoas elevadas pelo caminho, recuavam atd o matagal 

a beira da estrada e, ou se agachavam, ou se ajoelhavam, e m§os postas no 

chefo, demonstravam-lhes seu maior respeito". 

(10) Os primeiros documentos histdricos japoneses, "Kojiki" e "Nihonshoki", 

embora escritos no se'eulo VIII, fazem referencias a fatos que ocorreram 

a partir do se'eulo V, 

(11) Alguns veem a sua orlgem no linguajar empregado pelas cortesas dos sdcu- 

los XIV a XIX. Na sua vida faustosa e refinada de corte, precisavam manter 

a dignidade que sua posipSio exigia e isso se fazia refletir na linguagem por 

elas utilizada. 
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IMPRESSOES DE GANDARA 

Teiiti Suzuki 

Taxila e um vilarejo distante cerca de 40 km ao norte de Islama- 

bad, capital do Paquistlo. 0 decantado esplendorde Takshasila,que 

os gregos chamavam de Taxila, ncfo se vislumbra a n5o ser no acervo 

do museu que fica na cercania. 

0 turista, ao entrar no recinto, fica surpreendido pelo seu aspecto 

singular: colunas de estilo corintiano, encimadas por flor de acantos; 

deuses gregos omamentando os cantos dos quadros em alto ou baixo- 

-relevo que representam as lendas piedosas acerca da vida de Buda; de 

fisionomia greco-romana das personagens, inclusive de Buda. Um 

ambiente helem'stico em pleno PaquistSo setentrional, 

Sao os objetos encontrados nas rumas dos templos budistas que 

existiam na regiSo ate o seculo V D.C., quando os eftalites, povo 

nomade de Ifngua ir^nica vindo do TurquestSo, os destrufram com- 

pletamente. Trata-se da chamada arte greco-budista de Gandara, anti- 

go nome da regi<fo que corresponde, grosso modo, d atual Provfncia 

Fronteira Noroeste do Paquistao. 

Se o turista estender a sua viagem a Peshawar, capital da mesma 

provfncia, e a Lahre, capital da vizinha provfncia de Punjab, para visi- 

tar seus museus igualmente ricos em acervos greco-budistas, aquela 

surpresa por que foi tornado em Taxila ira cedendo lugar a uma outra 

impressao. A medida que se vai familiarizando com a referida arte, 

constata-se que o helenismo de Gandara e algo diferente do do Medi- 

terraneo, tanto na tecnica como no ideal em que se inspirou o artista. 

Sente-se que mesmo a fisionomia dos personagens se distancia do 

padrSo helem'stico e se aproxima da dos habitantes da regiao, que na 

Ifngua local Scfo chamados "pusht"f em inglSs^pathansrOs pusto 

sao o produto de mesclagem de v^rios povos. 
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Como se sabe, os arianos oriundos de alguma parte do Turques- 

t§o penetraram na India atraves desta regiao, aproximadamente no 

seculo XX a XV A.C. 

No seculo V! A.C.r os persas achemenida, outro ramo dos aria- 

nos, ocuparam Gandara, transformando-a em satrapia. 

No ano 327 A.C,, Alexandre o Grande foi recebido amistosa- 

mente pelo rei de Taxila, que se aliou ao conquistador na luta contra 

o rei de Poros, seu rival. 0 episddio mostra como a regiao se achava 

dividida entre v^rios chefes locals indo-arianos, ou seja, arianos mes- 

clados com a populapSo aborfgene. 

A dominap^o grega durou pouco. Cerca de dez anos depois, 

Tchandragupta, fundador da dinastia Maurya com sede em Patalipu- 

tra, hoje Patna, expulsa a guarni<?§o grega. Em 305 A.C., Seleukos 

Nikator, rei grego da Sfria, tenta retomar a regiao, mas em vSo. 

0 domfnio indo-ariano dos mauryas dura cerca um seculo e meio. 

No entanto, com o seu enfraquecimento a partir do seculo li A.C., 

novas ondas de invasoes se sucedem. Partas, gregos e sakas penetram 

em Gandara. 

Tanto Partia como Bactria eram satrdpias da Persia achemenida 

e depois da conquista de Alexandre da Sfria seleucida, aquela atinge 

o norte do planafto iraniano e esta, o norte do Afganist^o e a area 

contfgua ate o Rio Amu-Darya, regides hoje pertencentes ^ UniSo 

Sovidtlca. 

Nos meados do seculo III A.C., um chefe de tribo nomade ira- 

niano, de nome Arsakes, derrota o s^trapa grego de Partia e funda a 

dinastia Arsacida. Durante o seculo seguinte, o territdrio de Partia 

arsacida se estende ate a Mesopotamia a oeste, e, a leste, alcanga 

o interior de Gandara, A presenga parta em Gandara perdura ate o 

seculo I D.C., atraves dos seus generais ou dos reis locais independen- 

tes, de origem parta. v.. ^ 

Mais ou menos 3 mesma epoca em que se deu a #^ependehcia 

de Partia, o Schrapa grego se rebela e se proclama rei. No fim do 

seculo (I A.C., o quarto rei de Bactria invade Gandara. Enquanto ele 

se achava em Gandara, outro general grego usurpa o trono de Bactria 

e suas forgas tambdrn penetram em Gandara, ameagando o anteces- 

sor. Por volta de 135 A.C., a dinastia com sede em Bactria 4 expulsa 

pelos sakas e se refugia em Gandara. Instalam-se, assim, duas dinas- 

tias gregas rivals nesta r^glcfo. 

Saka e a denominagSfo dada pelos persas ao povo ndmade que os 

gregos chamavam de Scythai (citas), os chineses de Sak e os indianos 
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de Shaka. 0 habitat desse povo se estendia desde a margem norte do 

Mar Negro ate o Turquest^o e Siberia Oriental. 

Os sakas que invadiram Gandara se achavam na regi§o do Rio Hi, 

a leste do Turquestao Oriental, em meados do seculo fl A.C. Pres- 

sionados pelos Yueshi, de que falaremos mais adiante, se deslocam 

para a margem norte do Rio Amu-Darya efem seguida.penetram em 

Bactria, expulsando os gregds {circa 135 A.C.). Os yueshi continuam 

no seu avanco ate ocupar Bactria, e os sakas emigram para Gandara 

(circa 90 A.C.). 

Esses partas, gregos e sakas se estabeleceram em vdrios pontosda 

regiao, vivendo em constantes guerras e disputas territoriais. 

Segundo pesquisas numism^ticas, dezenas de rels ou senhores 

locais existiram em Gandara, desde o seculo 111 A.C. ate o seculo I 

D.C., num total de 58 gregos, 9 partas e 18 sakas (l).Osdoeumentos 

antigos indianos mencionam alguns reis ou chefes indo-arianos sem 

vesti'gio numism^tico. 

Finalmente, no comepo do seculo I D.C., surgem oskushanas em 

Gandara. 

Quern sao os kushanas e os yueshi que, como vimos, estavam 

sempre no encalgo dos sakas? - ^ 

0 pbvo nomade denominado yueshi (ou guesshl) pelos chineses, 

habitava o noroeste da China, na fronteira com o TurquestSfo Orien- 

tal. For volta de 176 A.C., foram derrotados pelos hun-nu, outro 

povo nomade proveniente da Mongblia. Emigram, ent§o, para o oeste 

e atingem a regiao do Rio Hi, ao norte do TurquestSo Oriental, de 

onde expulsam os sakas. Os yueshi, por sua vez, acossados pelos wus- 

son, outro grupo ndmade de I mgua turca, se deslocam em diregao ao 

norte do Rio Amu-Darya. 0 resto da histdria de mutua perseguipao 

entre os yueshi e os sakas jd foi mencionado anteriormente. 

Uma vez em Bactria e tornando-se seus senhores, os yueshi gover- 

nam o pai's por meio de cinco yagdc/, que ao que parece, seriam chefes 

locals com status parecido com o dos senhores feudais. No im'cio do 

seculo I D.C., osyagbu dos kushanas subjugam os demais, nomeando 

o primeiro monarca da dinastia Kushana. hte controversia sobre se 

os kushanas constitufam um ramo dos yueshi ou se pertenciam a um 

clci local que obedecia siqueles, Sabe-se no entanto^que ambos usa- 

vam uma h'ngua iraniana, aparentada com a dos scythai e sakas. 

No decorrer do mesmo seculo I A.C., os kushanas penetram em 

Gandara e dominam um a um aqueles reis ou chefes partas, gregos e 

sakas, a que fizemos mengSo antes. No seculo tl A.C., os kushanas 
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atingem o auge do seu poderio sob o rei Kanishka, seu terceiro mo- 

narca, com dommio sobre um territdrio que compreende Bactria, 

Gandara, Punjab, Matura (ao norte da fndti), Mddio Ganges (a leste 

da India) e TurquestSo Oriental, avizinhando^se com os chineses. 

Depois de um longo pen'odo de conturba^oes contfnuas, conquis- 

taram a paz e a prosperidade em Gandara, justamente na epoca em 

que surge a arte greco-budista. 

A grande maioria dos templos existentes na regiao eram budistas. 

0 Budismo introduzido gragas ao zelo religiose do rei Ashoka, dos 

mauryas, nos meados do s^culo 111 A.C., era entSfo a religiSfo domi- 

nante em Gandara. 

For outro lado, o helenismo era o trago cultural marcante de 

Gandara, a ponta oriental do vasto cinturao Helenfetico que se esten- 

dia desde o Mediterraneo. 

IM§o s6 as moedas de reis gregos mas tamb^m as de partas, sakas 

e kushanas tinham inscrigSes em grego no verso e, no anverso, em I m- 

gua Indiana (praklit, gravadas em letras kharosti). 0 curioso e queo 

rei Kanishika e seus sucessores empregavam somente letras gregas (2). 

0 surto extraordindrio do interdimblo comercial com Roma, 

por vias terrestre e mantima^eu um grande impulse ao helenismo 

pre-existente. A intensldade desse com^rcio d atestada pela existen- 

cia de moedas e artefatos romanos nos portos das costas ocidental 

e oriental da India e, principalmente, pela cunhagemde moeda de 

ouro segundo o padr§o romano pelos reis kushanas, para atender ^ 

necessidade do comdrcio exterior. 

Os documentos budistas salientam que o rei Kanishka foi o gran- 

de protetor do Budismo, compardvel ao rei Ashoka dos mauryas, 

mencionado. Cita-se, por exemplo, que Kanishka recebeu de um 

certo rei indiano, como indenizag§o de guerra, o famoso fildsofo- 

poeta budista Ashuagosha, o qual se tornou o conselheirodo rei, aju- 

dando-o na santa missSo de propagar a Kanishka mandou cons- 

truir um suntUoso templo na capital do reino, Peshawar, templo cuja 

exist§ncia for confirmada pela escavagao reaiizada no comego do pre- 

sente s^culo, quando foi encontrada uma urna metcilicade relfquias, 

com inscrig^o alusiva ao ato piedoso do referido rei. Aquela moeda 

com imagem de Buda a que nos referimos no infcio deste artigo, € 

tamb^m do rei Kanishka, cuja ef Igie estd estampada no verso. 

Acontece, porem, que h^i tamb^m moedas de Kanishka com ima- 

gens de outras divindades, sendo cinco indianas, seis gregas e dezes- 

seis iranianas, num total de vinte e sete. (3) 
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Sup5e-se que Kanishka tenha sido budista, mas nem por isso, 

parece que ele tenha perseguido as outras religides. Isto significa que 

havia perfeita iiberdade reiigiosa no reino dos kushanas, fa to, ali3s, 

raro no Ocidente. 

Nesse clima, o Budismo se expandiu, contando com o apoio fer- 

voroso dos dignat^rios ef especialmente, da opulenta classe dos mer- 

cadores, conforme se ve nas inscribes dos doadores de templos, stu- 

pas (pagodes) e outros objetos religiosos. 

A contribuig^o mais significativa da arte greco-budista de Gan- 

dara consiste na representag^fo, pela primeira vez, de Buda em forma 

humana. A escultura budista tradicional tinha como tema as lendas 

reiigiosa acerca da vida de Bgda. Contudo, em todas as cenas, Buda 

era representado por si'mbolos (flor de Idtus; a cirvore sob cuja 

sombra o monge e ex-prfncipe Shiddarta atingiu a iluminagao, tor- 

nando-se Buda, isto e, o iluminado; roda, indicando a propagagSfo da 

fe, etc) ou mesmo por um espago vazio. 0 principio da ncto represen- 

tagao de Buda em figura humana era observada sistematicamente, 

mesmo com sacrif icios de ordem estetica, pois a ausencia da persona- 

gem central constitui um hiato ou quebra da dramaticidade do con- 

junto. Deve ter havido um consenso implfcito de-se abster de tal 

representagcfo em consequencia da deificagSo progressiva do funda- 

dor do Budismo, a quern iam sendo atribufdas qualidades sobrena- 

turais. 

Quebraram o tabu os artistas de Gandara onde,por sinal, era es- 

cassa e insignificante a presenga da arte indiana tradicional, atestada 

pela evid§ncia arqueologica, de um lado, e de outro, pela forga atuan- 

te do helenismo, como vimos. Em Gandara comega a aparecer o Buda 

em figura humana, nSo s6 como elemento da composigSo escultural 

mas tamb^m como objeto individual, autonomo, de adoragao. 

A inovagSfo de Gandara logo repercute em Matura que era a base 

da expansSo dos kushanas em diregao ao interior da India. De l^,se 

propaga para as outras cireas indianas. 

£ de se notar, entretanto, que o estilo de Matura e de outras dreas 

continua sendo genuinamente indiano, fiel ci sua tradigSo artfstica. 

Pode-se dizer que a arte indiana aceitou a kteia de Gandara mas pre- 

servou a sua tradigcfo estih'stica. 

Em compensagSfo, a arte greco-budista de Gandara penetrou no 

TurquestSo, na epoca sob o domfnio dos kushanas, em seguida, na 

China, na Coreia e no Japao, regioes essas onde ela se mesclou com as 

correntes indianas trazidas em epocas diferentes, criando-se assim as 
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artes budistas prdprias de cada regiao, de acordo com a mdole e a 

sensibilidade de seu povo. 

NOT AS: 

(1) Simonetta, Alberto — A new essay on the Indo-Greeks, the Sakas and the 

Pahlavas, East and West, vol. 9, 1958, citado por Hajlme Nakamura in Ko- 

daishi indo, vol. II, Shunjusha, Tdqulo, 3? edipefo, pp. 136-137. 

(2) Nakamura, Hajime — Op. cit. p. 185. 

(3) Rosen fie Id - The Dynastic Arts of the Kushans, Berkeley, 1967, citado por 

Toshio Yamazaki in Kushancho to Guptacho, Sekairekishi, Vol. 3, Iwana- 

mi, T6quio, if edi(?ao, 1970, p. 345. 
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O JAPONES E O SEU RELACIOIMAMENTO 

COM ANATUREZA 

(ConferSncia proferida pelo 

Prof. Tooru Asami, Prof, visi- 

tante da Universidade Gifu, 

junto a USP, no dia 25 de 

junho de 1983, no Gremio 

Urasenke de Sao Paulo) 

Hoje, quero falar um pouco sobre a maneira segunda a qual o 

japones se relaciona com a natureza. 

Quantas pessoas existem entre os 120 milhoes de habitantes do 

Brasil, que apreciam a beleza da lua numa noite de luar? E no mundo 

intelro, quantas haveria? Nao precisaria ser a lua. Desde quando a 

humanidade teria adquirido o hdbito de observar as coisas que o ro- 

deiam, sentir e apreciar as suas belezas a ponto de exclamar: Que lin- 

da palsagem! 

E natural que a maneira de sentir difere com o ambiente. Deve 

haver diferenga para o homem que vive no pdlo norte, cercado de 

neve e gelof para aquele que vive no deserto, bem como para aquele 

que vive numa pequena ilha do imenso oceano. Ou ainda, osque so- 

frem por nafo terem o que comer, os que sao obrigadosa trabalhar o 

dia inteiro, ou mesrho os que estao condicionados cl vida de escravi- 

dSo naturalmente ncfo tern condi^oes para uma contemplapao da pai- 

sagem. Isto seria um prazer sup^rfluo. 

A humanidade demorou muito para comepar a pintar a natureza 

como tema principal. De fato, os desenhos encontrados nas cavernas 

da idade primitiva eram figuras de animais. Sup5e-se entretanto, que 

os primitivos ncfo os desenharam ou esculpiram nas rochas pensando 

na graciosidade ou beleza destes animais. 
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Nas civiliiacoes antigas, anteriores ^ era crista, pintavam-se ani- 

maisr aves, flores e arbustos. Entretanto, essas figuras ncto passavam 

de meros enfeites que adornavam as bases dos altares e as tumbas, ou 

apenas cenarios de apao dos herdis e deuses. 0 tema principal cabia 

sempre aos deuses ou aos seres humanos. 

Foi somente apos a Renascenpa, na epoca da arte barroca, no se- 

culo XVII, que a paisagem comega a ser otema de pintura na Europa. 

isto, no entanto, ocorreu na China mais cedo: no fim da dinastia 

Tang, no seculo IX. Durante a dinastia Sung, na segunda metade do 

seculo X, a corrente principal da pintura vem a ser o Sansuiga (Pintu- 

ra era preto « e branco de montanhas, dguas, lagos, mares,a tinta nan- 

qulm). No Japfo, atravds da influencia chinesa, comepa a aparecer o 

Sansuiga, mais ou menos no seculo XIII. No seculo XV, jd havia con- 

quistado uma posipafo definida. 

No caso da literatura, temos um aspecto um pouco diferente do 

da pintura. 

A literatura arcaica concernente a cada povo apresenta-se princi- 

palmente em forma de poesia. Nesta poesia, nao era comum exaltar a 

natureza. Mesmo rta literatura europdia, o tema principal das poesias 

repousava rnicialfnente nos feitos dos deuses e herdis. Mesmo mais 

tarde, quando apareceram as obras que cantavam o sentimento e a 

vida do homem, ou ainda, depois do seculo XIX, quando a prosa tor- 

nou-se o genero principal, raramente enalteciam a natureza. Mesmo 

assim, a presenga da natureza se justificava apenas para apresentaro 

local em que o personagem principal iria atuar. Uma tendencia seme- 

Ihante se repetia na literatura de outras regides, se bem que, na poesia 

chinesa, era constante a referencia k natureza. Isto aconteceu desde 

os seculos VI e VII. Mesmo nestes casos, servia-se da paisagem para 

exprimir sentimentos que provem da relagSo entre o "eu" e o "ncto- 

eu", tais como: a tristeza pela separagao com um amigo, a saudade 

da terra natal ou o amor. 

Por^m, no Jap5fo, desde os tempos remotos, vinha sendo cultivada 

a poesia cuja temdtica retratava o sentimento do homem com relacao 

a natureza (Jokeika). Para isso talvez tenha influi'do a atmosfera japo- 

nesa, isto e, o seu ambiente geogr^fico. 

Como todos sabem, o Japao e um arquipelago estreito e compri- 

do, que se situa no Oceano Pacffico, k beira do Continente Asicitico. 

As correntes quentes do mar que o circundam, fluem do sul para o 

norte. A antiga capital, Kyoto, que se situa a uma latitude none de 

35°, correspondente ci de Buenos Aires, no Continente Sul-Ameri- 
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cano, tem suas estagSes do ano — primavera, verio, outono e inverno 

— bem caracterizadas, alterando-se sistematicamente. 

Na atual cidade de Kyoto como exemplo, a temperatura mddia 

mensal varia entre 3,9 0C em Janeiro, o mes mais frio, e 27,5 0C em 

agosto, o mes mais quente. Esse calor pode ser igualado ^stempera- 

turas madias mensais observadas em Manaus e SSfo LuTs, as quais che- 

gam, no m^xirno, a 27,9 0C e 27#2
0C respectivamente. 0 calor de 

Kyoto ultrapassa a do Rio de Janeiro que chega a 26,1 0C em fever 

reiro, e a de Santos que chega a 25,9 0C. Quanto as temperaturas 

madias baixas, a variaqlo e de 20,8 0C no Rto, 19,2 0C em Santos e 

17 0C em Floriandpolis e mesmo em Porto Alegre onde a diferenqa 

6 not^vel, fica em 14,2 0C,o quecomprova n§o haver condigSes para 

uma comparag^o. A diferenga entre as temperaturas m^ximas e mfni- 

mas em Kyoto chega a 24 0C. No Brasil a diferenga maior 6 de 

10,6 0C, em Porto Alegre. Em Buenos Aires, que se situa na mesma 

latitude de Ky5to, h^ uma variagSfo de 23,6 0C para 10,3 0C. No 

Japao, a temperatura m^dia varia de 1 0C a cada semana. 

A mudanga de estagdes e consideravelmente regular no JapSfo. A 

sua flor representativa e a cerejeira que floresce na primavere. Este 

florescimento comega nas regides mais quentes do sul e prossegue 

gradativamente para o norte, nas regides mais frias. Mas dentro da 

mesma regi^o, o desabrochar das cerejeiras ocorre quase no mesmo 

dia do ano com uma variagcfo de 3 a 4 dias e, provoca motivo de 

transtorno se a variagcfo chegar a uma semana. 

Do mesmo modo, e quase sempre na mesma 6poca que aparecem 

os primelros rouxindis, que comega a estagao chuvosa, que as andori- 

nhas imigram, que as cigarras comegam a cantar, que se inicia o pe- 

nodo das geadas e das neves. A modificagSo da natureza desempenha 

o papel do calendcirio. 

Assim, esta mudanga ordenada e urn tanto brusca da nature- 

za define o ritmo de vida do povo. Ate ha pouco tempo, existia no 

Jap§o o costume do Koromogae, segundo o qual todas as pessoas 

mudavam, todos ao mesmo tempo, suas vestimentas, adequadas as 

estag5es. 0 fato de os japoneses estarem sempre irriquietos constitqi 

provavelmente uma consequencia desta mudanga vertiginosa e orde- 

nada da natureza, que os persegue. 

As flores, as aves e os insetos se apresentam diante de nossos 

olhos, todos os anos na mesma ^poca, na sua maioria, num espago de 

tempo muito curto. Atd recentemente, cada esp^cie de verdur^eef^M- 

ta e peixe sd podia ser consumido num pen'odo curto do anq^qr- 

107 



tos aspectos da vida do homem no JapSfo s5o frequentemente llmita- 

dos pela repentina transformapSo da natureza. Vivendo no Jap§o, 

nossos olhos voltam-se para as mudangas da natureza mesmo involun- 

tariamente. 

Hd aproximadamente 1.100 anos, logo no infcio do seculo X, foi 

composta, por ordem do Imperador, a coletanea de poemas "Kokin- 

Waka-Shu", que posteriormente, se tomou o modelo dos 20 Choku- 

Sen-Waka-Shu (ColetSnea de poemas japoneses organizada por ordem 

do imperador). Nesta coletanea, cerca de 1.100 poemas foram classi- 

ficados por temas e reunidos em 20 volumes,como segue: os primei- 

ros seis volumes contem poemas classificados conforme as quatro 

estagfies do ano (Vols. I e II — primavera; III — verao; IV e V — ou- 

tono; e VI — inverno), sendo que © volume Vll compoe-se de poe- 

mas sobre festejo; o volume VIII sobre despedida; o volume IX so- 

bre viagens; o volume X de poemas contendo jogo de palavras; os vo- 

lumes XI ao XV versam sobre o amor; o volume XVI sobre elegia e os 

volumes XVII e XVIII sobre temas varrados; no volume XIX est§o 

outras formas poeticas que n5fo sejam o Tanka (poemas formados por 

31 sflabas, dispostas em versos de 5-7-5-7-7 sflabas) e no volume XX 

est§o compilados os poemas recitados nas cerlmdnias da casa Impe- 

rial. Isto significa que, em mais da metade dos poemas japoneses, pre- 

dominam os temas sobre o amor e as estagoes do ano. A classificag§o 

dos poemas de acordo com o tema era feita hd muito tempo na Chi- 

na, mas nela nSfo se encontram trtulos referentes dsestagdes do ano. 

No JapSfo, existe a coletanea "Shinsen Man-Yo-Shu", compilada urn 

pouco antes do "Kokin-Shu", organizada em dois volumes. Cada urn 

dos volumes divide os poemas de acordo com os temas referentes £ 

primavera, verSo, outono, inverno e o amor. E dos 20 volumes de 

Man-YdShu, coletanea de poemas que registra seus ultimos poemas 

datados de 759, os volumes VIII e X j£ se acham classificados con- 

forme as quatro estagdes do ano. 

Vamos apreciar iim dos poemas do Kokin-Shu. 

nQ 1 UMEGA EN! K//RU UGU/SU HARU KAKETE NAKEDOMO 

I MAD A YUKIWA FURITSUTSU. 

0 rouxinol que vem e pousa no galho da ameixeira, canta como 

se estivesse invocando a primavera, mas os flocosde neve continuam 

a cair. 
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Encontramos, tambem no Man-Yo-Shu, um poema similar: 

n9 2 UCH/K/RASH/ YUK/WA FURITSUTSU SHIKASUGANf 

WAGU/ENO SONONI UGUtSU NAKUMO 

Tudo ao redor esta escuro e a neve continua a cair incessante- 

mente. Porem.no meu jardim.o rouxinol jd comeca a cantar. 

0 inverno no Japao ^ muito rigoroso. As casas antigas, mesmo 

as dos nobres, nSfo tinham paredes. Os espacos entre os pilares eram 

preenchidos por portas corredicas, os quartos quase ncfo possufam 

divisoes e o teto era alto — era nesse espapo amplo e vazio que os 

antigos viviam. Para o aquecimento do ambiente,dependiam somente 

do carvefo. As vestimentas ncfo aqueciam como as de hoje. Vivendo 

nessas condigoes, e com muita ansiedade que todos aguardavam pela 

chegada da primavera, com flores desabrochando, os p^ssaros cantan- 

do e os brotos verdes germinando todos ao mesmo tempo. 

No calendario, a primavera ja chegou. Como prova, o rouxinol jci 

esta cantando no meu jardim. 0 rouxinol e um pdssaro do tamanho 

de um pardal, de cor amarelo esverdeado, muito gracioso. Na prima- 

vera ele vem da colina para o povoado e canta "Ho... hokekyo", 

com um lingo gorjeio. A onomatopdia "Ho ... hokekyo", que repre- 

senta o cantar do rouxinol se deu somente com a introdugSo do 

Budismo no Japao. Para os japoneses, o trinado do rouxinol se asse- 

melha com o Sutra supremo budista Ho-keJcyo. Daf surgiu o nome 

''passaro que recita o sutra". 

0 canto mefodico do rouxinol s6 pode ser ouvido num certo 

pen'odo da primavera. Depois, o som muda para um simples "kekyo, 

kekyo"a, com o aproximar do verSo, desaparece da vista das pessoas. 

0 rouxinol ncfo costuma voar em bando. 0 canto que se ouve £ de 

um unico pa'ssaro. As vezes ouve-ser ao longe, o canto de um outro. 

Com o canto do rouxinol, ouve-se o aproximar da primavera, mas, 

fora, ainda dangam flocos de neves remanescentes do inverno. Mas de 

maneira nenhuma esta neve chegara a se acumular. Diferentemente 

da neve de flocos pequenos e secos do inverno, ela e grande, cristali- 

zada e aquosa, derretendo-se rapidamente assim que chega ao solo. 

Cada floco desta neve, que jci nefo gela o corpo ate os ossos, cai, 

esvoagando, soprado pelo vento da primavera. Neste ponto de encon- 

tro em que o inverno est^ para ir e a primavera para chegar, e que os 

homens encontram a alegria de receber a primavera. 
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Naturalmente, para os povos que enfrentaram um rigoroso inver- 

no, aguardar a prlmavera e uma alegria em comum. Existe uma frase 

em alemao que diz: "Maravilhoso mesde maio". A sensaqSo de liber- 

dade que se sente com o clima mais quente, com as mais variadas flo- 

res se abrindo, os passaros cantando sem cessar, deve ser sempre e, 

em qualquer lugar, a mesma alegria para todos aqueles que ficaram 

aprisionados durante um longo Inverno. 

Mas os poemas acima referidos ssfo um pouco diferentes. A neve 

continua a cair, Representa um cencirio de inverno. E nele se ouve o 

gorjeio do rouxinol. A verdadeira primavera esta quase af. 0 rouxi- 

nol anuncia antecipadamente a aproximapSo da primavera. E e nes- 

sas delicadas transformapdes das estapoes que as pessoas encontram 

a alegria. 

A neve representa o inverno; o rouxinol e o p^ssaro do infcioda 

primavera. No JapSfo, cada elemento da natureza, toma-se o sfmbolo 

das estacbes. Como exemplo representativo tern os "Setsugekka" 

(neve-lua-flor) ou (flor-ave-vento-lua). 

Nem e necessa'rio falar sobre as flores, pois elas s6 florescem 

numa determinada epoca do ano. No Japlo, nato existem flores como 

a rosa e a apucena do Brasil que florescem o ano inteiro. Dentre as 

flores, a flor de ameixeira, que floresce no imcio da primavera, 

depois de todo um inverno em que neto florescem flores, era a prefe- 

rida. A ameixeira n§o ^ uma planta nativa do Japao. Hci aproximada- 

mente 1.300 anos, quase na era Nara, ela foi importada da China. Era 

apreciada entre os nobres da ^poca como objeto estrangeiro de luxo. 

Enquanto n§o se notavam outras flores, brotos ou folhagens, a amei- 

xeira florava com suas flores brancas e elegantes, exalando um per- 

fume intense. 

Se a flor d o sfmbolo das estapdes que se transformam, quanto 

mais curto o perfodo de sua florapSfo, mais se torna representativa. 

6 por isso que o "Sakura" (flor de cerejeira) centraliza o interesse 

das pessoas. 

A flor de cerejeira, desde a sua florap^o at^ o complete desfolha- 

mento, dura de uma semana ladezdias. Nafo apresenta diferenpas 

de durapSo de florescimento de uma ^rvore para outra. O desabro- 

char acontece de uma vez, deixando as ^rvores de cerejeira repletas 

de flores. Em seguida desfolham. Neste perfodo o clima tamb^m 

muda vertiginosamente. Se faz um ou dois dias seguidos de cdu claro 

e calmo, seguem-se um ou dois dias nublados e com ventos fortes 

seguidos de chuvas fortes como tempestades. Assim permanece por 
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um ou dois dias e, em seguida, voltam os dias nubiados para enfim 

haver a completa normalizagSo do tempo. Com as chuvas, as flores 

se desbotam e nSo resistindo cis monies, desfolham-se e caem como 

chuvas de ptftalas. Diante dessas circunstancias,os japoneses contem- 

plam o ceu e se sentem ora felizes ora preocupados. 

Os pdssaros, como o pardal e o corvo, que cercam o cotidiano 

das pessoas, ionge de estimularem a sensibiiidade face cis estaqdes, ao 

contrcirio, nem sequer surgem no mundo liter^rio. Esses acontecimen- 

tos cotidianos comeqam a aparecer na literatura, somente M uns 300 

anos, na era Edo. Nessa £poca come<pou-se a observer quai a estaqao 

em que o seu comportamento mais os caracterizavam. 

Por^m, h^ mais ou menos 1.000 anos, os p^ssaros .migrantes que 

eram vistos e ouvidos somente em determinadas ^pocas, o cuco do 

verSo, o pato silvestre do outono, jontamente com o rouxinol consti- 

tuiam sfmbolos das estaqdes. 

Podemos entender porque essas flores e aves eram consideradas 

sfmboios das esta^des. Mas e no caso da lua?Ela aparece o ano intei- 

ro, ora crescente, ora minguante. O costume de admirar a beleza da 

lua foi introduzido da China. Antes desse acontecimento, os japone- 

ses nao se interessavam por ela a n£o ser porque tluminava a noite, 

marcava o tempo e por sua relaqao com as mards altas e baixas. 

Todavia, assim que este hcSblto se difundiu, ajustou-se completa- 

mente aos gostos dos nobres e, posteriormente, dos japoneses em 

geral. aproximadamente dez secuios, os japoneses comeqaram a 

apreciar a beleza da iua. 

E ainda, descobriram que a fisionomia da lua adquiria aspectos 

diferentes conforme as estaqdes. Isto sd pode ocorrer no caso do 

Japcfo. 0 mais belo ^ o luar de outono, como Ihes foi ensinado pelos 

chineses. 6 uma lua clara num ar h'mpido. Mas a lua enevoada da prl- 

mavera — "Oborozuk/"S ' — tamb^m era muito apreciada pela sua 

beleza peculiar. 

Nao se observa muito a lua no verao. Ela simbolizava as noites 

curtas. A lua de inverno tambdm nao era muito vista. Somente os 

nobres, nos fins do seculo Xtl e no s^culo XIII, descobriram a beleza 

da solidcfc e da austeridade, passando a cantar a lua de inverno. 

O mesmo acontece com referencia ao vento. 

n? 3 AKAAKA TO H/WA TSURENAKUMO AKfNO KAZE 

0 sol com os seus raios vermelhos brilha sem d6 nem compaixefo, 
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mas o que sentimos na pele n§o e mais aquele vento causticante do 

verio. 

A obra de 1689, e um "Haiku" (poema de 17 sflabas), mas era 

desde muito tempo cantada no mundo do 'Tanka" (poema de 

31 sflabas). 

n? 4 AK! K/NUTO MEN/WA SA YAKANI MIENEDOMO KAZE- 

NOOTON/ZO ODOROKARENURU 

A chegada do outono so e revelada pelo calenddrio, todo o am- 

biente que se ve tern aspect© de verao, mas o vento que sopra acusa 

a presenpa do outono. 

Sentimos na pele a diferen(?a dos ventos do outono e do verao: 

distingue-se o vento de ontem, de uma semana atrds e de hoje, e 

assim percebe-se os sinais do outono. Desde muito cedo nossosante- 

passados possufam esse dom de distinguir as sensa<?6es mais sutis. 

Dentro daquilo que parecia algo contmuo, captavam a sutil diferenga 

entre o inverno e a primavera, o verao e o outono, e tentavam apreen- 

der como sfmbolos diversos. 

Desta forma, as expressdes relacionadas com a natureza do tipo: 

"Ja estamos na primavera", ou "0 verao est^ terminando", tern co- 

notacoes diferentes de outras expressdes do tipo: "Que agraddvel pai- 

sagem!" ou "Que linda lua!". Os primeiros exemplos estao mais rela- 

cionados com a vida e o comportamento do homem enquanto que 

as expressdes de apreciag§o da paisagem estSo mais profundamente 

ligadas a objetividade ou el postura de integragao com a natureza. 

Assim no JapSfo, desde hd muito tempo podiam ser vistos poemas 

como estes que cantavam a beleza da natureza. Pordm, o fato de des- 

crever o aspecto da natureza nSfo significa que seja um poema que 

cante a beleza da natureza (Jokeika). 

n? 5 SAIGAWAYO KUMOTACH/WATARI UNEBIYAMA KONO- 

HA SA YAGINU KAZE FUKANTOSU 

Do Rio Sai, as nuvens v§o se formando sucessivamente e as folha- 

gens da montanha Unebi comegam a farfalhar. Deve comegar a soprar 

um vento como o de uma tempestade. 

Pode-se dizer que este poema canta o estado apreensivo em que 

se encontra a natureza, com ventos em rajadas, momentos antes da 

mudanga do tempo, entretanto, na obra Kojiki (Cronica histbrica 
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clcissica datada do ano de 712), este poema tenta transmitir sutil- 

mente o sinal de rebeliao de um golpe de Estado. 

n? 6 TAKAMATONO JOBENO AKIHAGI ITAZURANI SAK/KA 

CHIRURAMU MIRU HITO NASHINI 

As flores da iespereza que florescem abundantemente nos campos 

de Takamato, sem ter alguem para elogia-las, neste momento devem 

estar desfolhando-se inutilmente. 

Este poema evoca as flores de Iespereza do campo longmquo; 

mas e um poema que lamenta a morte de um prmcipe que viveu 

naquela redondeza. NSo pode'Ser considerado um "Jokeika". 

n? 7 HIMUGASHINO NON! KAG/ROINO TATSUM/ETE KAERI- 

MISUREBA TSUKI KATABUK/NU 

0 lado leste do ceu comega a clarear e ve-se a ndvoa fina pairando 

na campina. Olhando para trds, no lado oeste do ceu, a lua declina-se 

palidamente. £ um poema de enfoque amplo que visualiza desde o 

horizonte leste ao oeste. 

Existe tambem um "Haiku" que enfoca um cen^rio semelhante: 

n9 8 NANO HAN A YA TSUKIWA HIGASHIN/ H/WA NiSHJNI 

Mas existe uma grande diferenca entre ambos. Em primeiro lugar, 

a estacao e diferente. A estagao enfocada no primeiro poema e o 

inverno, enquanto que do "Haiku" e a primavera. 0 hor^rio do pri- 

meiro e o amanhecer e do segundo, o entardecer. A flor de colza (Na- 

nohana) e uma erva que na sua extremidade dci muitas flores peque- 

nas de cor amarela. De suas sementes extrai-se o 6leo comestfvel de 

fina qualidade. A raiz e o caule servem de adubo. Apos o cultivo, 

colhem-se as sementes, revolve-se a terra e o resto e utilizado como 

adubo. For isso, no imcio da primavera, no local do arrozal produ- 

zido entre o verSfo e o outono, tudo fica coberto pelas flores de colza 

como se um tapete amarelo vivo tivesse sido estendido. Neste lugar, o 

sol do entardecer brilha com os seus raios avermelhados e do lado 

este, surge uma grande lua branca. Este poema e de Buson,cuia pro- 

fissao era a de pintor. Realmente este poema e uma pintura. Este 

quadro de paisagem nSo e pomposo, mas o colorido e abundante. 

Como se trata de um entardecer do imcio da primavera, as cores nao 
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estSo muito m'tidas. Mostra o aspecto de tranqiiilidade e sllencio na 

neblina do entardecer. 

Quanto ao poema n? 1, foi composto em 31 de dezembro do ano 

de 692f por Kakino Motono Hitomaro, considerado o maior poeta da 

antologia Manyoshu, e se refere a uma cagada em que foi como 

acompanhante, do prfncipe Karuno IVHko (posteriormente Imperador 

Monmu). 0 local e o mesmo em que hd alguns anosr o poeta acompa- 

nhou o Pn'ncipe Kusakabeno Miko, pai do prfncipe Karuno Miko, 

falecido prematuramente. IMeste local, Hitomaro, rememorando os 

tempos passados, compos urn "Choka" (poema formado por 5 e 7 

sflabas repetidas por mais de tres vezes e que termina com dois versos 

de 7 sflabas). Neste "Choka", e\e acrescentou mais quatro 'Tanka". 

0 primeiro "Tanka"sz refere aos suditos do Imperador que/ememo- 

rando o passado, passam a noite em claro;o segundo "Tanka", sobre 

a ida ao mesmo local como recordagSo do pai do prfncipe; o tercei- 

ro, o poema citado; e o quarto 'Tanka", sobre a hora em que partiu 

o prfncipe Kusakabeno Miko para a sua .cagada matinal e sobre oes- 

tado de espfrito do momento da partida para tal cacada. 

Estes poemas s§o muito pobres em colorido. De um modo geral, 

os poemas cldssicos do Japao n5fo possuem um colorido abundante, 

esses surgem somente em torno do ano de 750. Este poema tamb^m 

se assemelha ao mundo do Sumie, onde sd se pode distinguir o con- 

torno do claro e do escuro dentro de uma luminosidade p^lida: o sol 

ainda n§o despontou; a lua comega a perder a sua claridade. Entre- 

tanto, n5o se trata do mesmo estado de silencio absolute de Buson, 

em que n§o se ouve um unico rufdo. 

Um grande numero de acompanhantes do prfncipe estA acampado. 

Pela sequencia dos poemas, podemos ver que a comitiva jd estd acor- 

dada e pronta para a cagada. Os cavalos relincham, as pessoas se 

movimentam apressadamente, o fogo aceso em diversos lugares. Os 

poemas de Hitomaro, em sua grande maioria, tern como grande cen^- 

rio o movimento de grupo de pessoas e se apresentam em forma de 

porta-voz desses grupos. Nao se trata simplesmente de pintura de 

uma paisagem. 6 um grito feroz de ag§o conjunta do prfncipe, dos 

suditos e do autor. Este poema tamb^m nao e um "Jokeika". 

n? 9 NUBATAMANO YONO FUKEYUKEBA H/SAK/ OURU 

K/YOKI KAWARANI CHfDORI SH/BANAKU 

A noite avanga e, na margem do rio cristalino iluminado pela lua, 
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a tarambola canta intensamente. 

Este 'Tanka" d de Yamabeno Akahito, quando, no verao do ano 

de 725, acompanhou a comitiva da Imperatriz Jito a Yoshino. 0 

Paldcio de Yoshino se localizava perto do rio Yoshino. Os rios do 

JapSfo, diferentes dos rios do Brasil, s§o de curta extenslfo e fluem em 

terrenos bruscamente inclinados. For isso o fluxo das a'guase r^pido 

e suas &juas deixam transparecer os leitos. E no leito dos rios M gran- 

des quantidades de rochas e pequenas pedras. Nas margens dos rios 

h^ cascalhos descobertos pelas ciguas que se estendem at^ os bancos 

de areia. Af crescem pequenas plantas. Naturalmente, quando chove 

torrencialmente, num instante, o volume das ^guas aumenta e as mar- 

gens do rio ficam cobertas. Quando a agua diminui de volume, nova- 

mente aparecem os cascalhos dos rios. As regides prbximas ao Paldcio 

Yoshino sao chamadas de Miyataki onde enormes rochas se salientam 

e em lugares estreitos as ckjuas caem em forma de quedas d'dgua. 

Como se tratava da comitiva do Imperador, supde-se que muitos 

cortesSos o acompanhavam. Deixavam a capital e pernoitavam fora 

desse palcicio por alguns dias. A noite talvez banquetes alegres se 

repetissem. mas o autor nada tern a ver com essa animagao. A taram- 

bola e um pequeno p^ssaro aqu^tico que saltita junto as ciguas e se 

alimenta de insetos. Curiosamente^ge durante a noite» 0 seu cantar 

tern um som fraco e baixo. 

Para poder ouvir o cantar baixinho desse pa'ssaro que se confunde 

com o som da corrente das aguas do rio, o estado de espfrito do au- 

tor e o ambiente devem estar muito tranquilos. Ele foge das pessoas 

e, a noite, sozinho, vem pra perto do rio. La adiante, veem-se as luzes 

do paldcio. Talvez se possa ouvir ao longe, risos e gargalhadas das pes- 

soas que se divertem. Distante de tudo isso, junto ^s dguas e ao rio 

iluminados pela brancura da lua... e ainda, o cantar da tarambola... 

Exatamente nesse instante, se estabelece a existencia de um indivf- 

duo. E desta forma que surge um "Jokeika". 

Os japoneses vieram,ao longo do tempo, adquirindo o h^bito de 

se voltar para a natureza de maneira desprendida e tentar integrar-se 

na beleza da natureza. 

Naturalmente, ha diversificagdes na forma de aceitagSo da natu- 

reza. 

n? 10 HARUNO SONO KURENAI NIOU UMENO HAN A SHITA- 

TERU Ml CHIN I ID ETA TSU OTOME 
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No jardim em que novos brotos de arbustos e a'rvores comeqam 

a recuperar o verde, florescem as flores de ameixeira vermelha em sua 

plenitude. As ^reas que ficam sob essas flores vermelhas dao-nos a 

impresscfo de terem sido tingidas de vermelho. E a jovem que a( sur- 

ge, vestida luxuosamente em estilo chines, sera filha de nobres? Tal- 

vez ela propria tenha surgido sem motive ou objetivo algum. As figu- 

ras humanas sSo partes do cen^rio da alegre e calma primavera inte- 

grando-se na natureza. Nao se trata de uma silhueta humana que 

demonstre uma acao ou vontade propria. 

n? 11 MIWA TASEBA VAN AG! BAKU RAO KOKIMAZETE Ml YA- 

KOZO HARUNO NISHIK1NARJKERU 

0 brocado e urn luxuoso tecido tradicional da China, em verde, 

vermelho e amareloou com linhas douradas e prateadas, de urn colori- 

do muito vistoso. 0 verde dos brotos do salgueiro, a cor rosa das flo- 

res de cerejeira, olhando tudo isso do alto, vemos que a cidade inteira 

parece transbordar com este colorido. E plenitude da primavera. Da 

era Nara ao infcio da era Heian, temos a epoca ^urea dos nobres. Foi 

tambem uma ^poca de estagnag^o e paz. Eles paralisaram as ativida- 

des. Na cidade ou dentro de casa, se levassem uma vida de contem- 

pladfo, reinava a paz. 0 luxo e a riqueza comegam a ser acrescidos. 

n9 12 HARUNO YONO YAMJWA AYANASH! UMENO HAN A 

IROKOSO MIENE KA YAWA KAKURURU 

A escurid^o signif ica uma noite em que a lua n§o aparece. As noi- 

tes de primavera s§o mais quentes, sem ventos e por causa da neblina 

concentrada, sentimos maior escuridao. A flor branca da ameixeira 

tambem se esconde dentro dela. N§o hd nenhuma cor. Porem o aro- 

ma inconfundfvel flutua no ar. Por mais que fitemos com os olhos, 

as flores da ameixeira n5o safo visfveis. Por^m dentro desta escuridao, 

como uma ilus§o, nafo surgiria cada uma das flores brancas da amei- 

xeira? Este ^ um mundo ilusdrio. Eu sinto neste poema uma indes- 

criti'vel e profunda sensualidade. 

Este esplendor foi desaparecendo gradativamente com o enfra- 

quecimento do poder social dos nobres. 

"SO SE APRECIA A FLOR EM SUA PLENITUDE, A LUA SEM 

SOMBRA?" 
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Serd que podemos somente apredar as floras em sua plenitude 

ou a lua cheia? Nao serd nas flores do infcio da florapao, ou no mo- 

mento em que comepam a despetalar, ou na lua mlnguante que se 

encontra maior fasci'nio? Esse tipo de perguntas comepa a surgir. - 

Os olhos que observam a natureza se tornam cada vez mais agu- 

gados. E comegamos a descobrir o beio nas paisagens desoladas e 

tristes. 

n9 13 SHIGANO URAYA TOOZAKARIYUKU NAM!MAYOR! 

KOORITE IZURU ARIAKENO TSUKI 

A noite avanga e o frio torna-se mais rfgido; no Lago Biwa, as 

aguas comegam a congelar pelas margens e este gelo vai se estendendo 

lago adentro. E as ondas que se quebravam nas margens vdo aos pou- 

cos se distanciando. Ndo se ouve mais o barulho das ondas. E# ao 

longe, dentre as ondas, surge a lua gdlida e de forma reduzida. 

A hora mais fria do inverno e aquela entre a madrugada e o ama- 

nhecer. Um vento frio sopra no lago; o cdu Ifmpido — certamented 

um cenario que sugere o frio. E entSo surge a lua delgada, completa- 

mente clara como se estivesse congelada. Novamente desaparecem as 

cores, o som e a sombra. 6 um cendrio solitdrio e ate aterrorizador. 

Mas, na realidade, as dguas do Lago Biwa ndo se congelam. As 

ondas que dizem se distanciarem sdfo fantasias e a lua que surge con- 

gelada tambdm pertence a um mundo subjetivo. 0 autor ndo foi ao 

local e ndo se inspirou na paisagem real para compor este poema. £ 

um mundo imagindrio composto dentro da cabega do autor. 

For que o autor teria imaginado tal paisagem? Talvez porque essa 

seja a forma mais apropriada para simbolizar o seu sentimento. A 

pintura "Sansuiga" da China tambdm abandonou o realism© no inf- 

cio. E elaborada com subjetividade, Emocionamo-nos com uma certa 

paisagem. Hd pouco, citei que era de maneira destitufda de vontade 

propria, mas, na realidade, como somos seres humanos com senti- 

mentos, nos emocionamos, atravds desse sentimento, com as paisa- 

gens da natureza. 

Os seres humanos criaram um cendrio para expressar os sentimen- 

tos pessoais, sentimentos estes que ndfo refletem a alegria esplendo- 

rosa nem tampouco uma emogdo pessoal profunda com relagao ao 

outono que se distancia. Trata-se do Belo encontrado dentro da seve- 

ridade da desolagdo, do sentimento que vem da decadencia dos 

nobres, este calcado no ensinamento de destruigdo do mundo pre- 
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gado pelo Budismo. Baseia-se no sentimento de tristeza e de solidao. 

Logo apds, surge a epoca de aperfeipoamento do teatro No e do 

Sadff (Cerimonia do Chd). 
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TraducSo de "PURUSAIDO SHOKEI" (JUNZO SHONO) 

Tradugao feita pe/as alunas do Curso 

de Lingua e Literatura Japonesa da 

USP e revista por Helena Toida e Jun- 

ko Ota 

Introducao 

Junzo Shono nasceu em Osaka, no ano de 1921. 0 pai foi educa- 

dor e administrador de uma escola feminina, onde eram ministrados 

os cursos desde o primdrio ate o superior de curta duragSfo. Apos ter- 

minar o Curso de Lfngua e Literatura Inglesa pela Faculdade de Lfn- 

guas Estrangeiras de Osaka, ingressou na Faculdade de Letrasda Uni- 

versidade Kyushu,, onde estudou a Historia do Oriente. Logo depois 

de obter o diploma, em 1944, a!istou-se no ex^rcito, a exemplo de 

muitos jovens de sua epoca. Com a derrota do Japao e termino da 

guerra, recebeu baixa em 1945 e tornou-se professor de Histdria de 

urn colegio em Osaka. Desde essa epoca ele optou conscientemente 

pela literatura e devorou os contos de A. Tchekhov (1860-1904), 

que exerceu grande influencia em suas criagoes juntamente com o 

''Essays of Elia" de Charles Lamb (1775-1834) que lera quando cole- 

gial. 

Em 1946, ele publicou a primeira obra, "Tsumi" ("Crime") 

(Vide nota), numa revista literaria de circulagao llmitada. A pessoa 

que Ihe deu esta chance foi o seu ex-professor de Japones do tempo 

de colegio, Shizuo Ito (1906-1953), que mais tarde ficou conhecido 

como um grande poeta. Shono dedicou-se a este poeta como um fiel 

discfpulo, ate a sua morte. A partirdessa primeira publicagao, come- 

gou a publicar de quatro a cinco contos por ano;em 1951, demitiu- 

se do cargo de professor e entrou para uma emissora de r^dio, onde 
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encarregou-se de programas educativos. Em 1953, publicou o conto 

"Ryuboku" ("Madeira flutuante"), em que relata o tragico amor de 

um rapaz, com o qual foi reconhecido no cfrculo literario. Uma cole- 

tanea de contos, inclusive o "Ryuboku", intitulada "Aibu" ("Carf- 

cias de Amor"), foi publiqada pela Editora Shinchosha, o nome mci- 

ximo em editora de livros literarios. 

Em 1954, publicou o conto "Purusaido Shokei" ("Paisagem ^ 

beira da piscina") e foi considerado como um dos "Dai San no Shin- 

jin", um grupo composto por povens avaliados como os mais promis- 

sores escritores na 6poca, consolidando, assim, a sua posi^ao como 

escritor. No ano seguinte, 1955., ele foi agraciado com o Premio Aku- 

tagawa, o premio m^ximo oferecido aos novos escritores. Depois dis- 

so, deixou o seu emprego da emissora de radio, inlciando uma vida 

exclusivamente liter^ria. Em 1957, a convite da Fundaqiao Rockfeller 

foi aos Estados Unidos: como bolsista, lei permanecendo durante um 

ano. Apos o retorno, publicou a sua obra mais importante, o conto 

"Seibutsu" ("Natureza Morta"),seguida.rapidamente de outras como 

"Michi" ("Caminho"), "Yube no Kumo" ("As nuvens do entarde- 

cer"), com as quais recebeu varies premios literarios, e foi indicado 

como candidate a membro da Academia Japonesa de Arte. £ atual- 

mente um dos escritores de maior evidencia. 

As obras de Shono divide m-se em do is grupos: as que tern como 

tema a famflia, como "Purusaido Shokei", "Eawase" ("Jogo de dese- 

nhos"), 'Tori" ("Pcissaro"), "Nogamo" ("Pato Selvagem"), e aquelas 

que buscam o tema na sociedade e nos sens aspectos gerais, como 

"Ukitodai" ("Farol flutuante"), "Michi", "Nagaremo" ("As aigas 

flutuantes"), "Konno Kigybjo" ("A ind^stria textil Konno"). 

Em "Purusaido Shokei", ele narra as reagoes da esposa de um 

homem que foi despedido por ter cometido um desfalque na firma 

onde trabalhava. Sem se referir diretamente ao marido, Shono deli- 

neia, com forte sentimento de carinho e piedade, as reacoes de sur- 

presa e tristeza da esposa que toma conhecimento do inesperado 

desemprego de Seu companheiro, a quern ela acreditava e confiava 

cegamente ate aquele momento. A fragilidade do lar que 2 primeira 

vista parece feliz e estavel, o perigo inespfrado e seu consequente 

desmoronamento - a piscina repleta de dgua, colorida de vozes e 

maids das alegres colegiais, os meninos vivos que desconhecem o 

desemprego do pai, o cachorro branco — por este contraste, narrado 

de maneira tcfo simples e casual, e que a tragicidade causa maior im- 

pacto aos leitores. 
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Nao hci outros que se igualam a este escritor no tocante ao retra- 

to simples, mas profundo, da vida cotidiana, como fez nesta obra, 

e principalmente, na agilidade de captar e expressar conversas casu- 

ais travadas no dia-a-dia do lar. 

Vale acrescentar que este conto foi traduzido para o Ingles "Near 

the swimming pool", o alemafo "Vignetten vom Schwimmbecken- 

rand", o chines e para o coreano. 

Em 1981, utilizei o presente conto como texto de estudos de 

Literatura Moderna do Curso de Japones da Faculdadede Filosofia, 

Letras e Ciencias Humanas da Universidade de Sao Paulo. Sua tradu- 

pcfo foi realizada em conjunto peias alunas que assistiram a essasau- 

las, a saber: Celina Mitie Uemura, Harumi Hino, Hatsue Kawamura, 

Juliana S. Yuda, Marina Eiko Yamaoka, Nanae Yamasaki e Neide 

Tyoko Nagatomo, cada qual tendo se encarregado de uma parte. A 

organiza(?cfo final e a tradu$fo desta introdugSo flcaram a cargo de 

Juliana S. Yuda. 

KENSUKE TAMAI 

Diretor do Centro de Estudos 

Japoneses da USP 

Nota: Os tftulos das obras foram traduzidos literalmente por conta da respon- 

sdvel pela organizapSo. A revisao final ficou a cargo de Helena Toida e 

Junko Ota. 
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PAISAGEM A BEIRA DA PISCINA 

Na piscrna estava sendo realizada a ultima largada, anlmada por 

altos brados. Os corpos de pele bronzeada das nadadoras mergulham 

um apbs outro. Quem os persegue e a voz do instrutor. 

Uma nadadora, ao subir arrastando-se no posto de largada, per- 

maneceu de brupos, colada ao chao e respirava com dificuldade, 

ondulando as costas. 

Nesse instante, pelo outro lado da piscina, passa um trem fazendo 

uma leve curva. As pessoas que estao em pe, segurando as alpas, sao 

todos assalariados retornando para casa depots de um dia de trabalho. 

Do panorama que se descortina inesperadamente, passando o pr^- 

dio da escola, precipitam aos seus olhos a cor da dgua que enche a 

piscina recem-construi'da e os corpos das nadadoras que est§o sobre 

o concreto. 

Esta cena talvez tenha servido de consolo, por instantes, d alma 

dos pobres trabalhadores abatidos com o calor e desanimados por 

varies problemas. 

De um lugar um pouco afastado da animapSo das nadadoras, um 

homem de estatura alta estci em pe, observando o treino. 

E um homem de express^© terna e otimista que vestia um calp§o 

de banho e trazia um roupao no ombro. 

Ele ^ o senhor Hiroo Aoki, um ex-aluno e pai de dois meninos 

que freqiientam atualmente o curso prim^rio desta escola. 

(O Sr. Aoki exerce o cargo de chefe substitute de sepSfo de uma 

certa companhia textiI.) 

Os dois filhos nadam como cachorrinhos na raia do canto, a 

unica que estci vaga. 0 mais velho esta no 59 ano e o menor um 

ano abaixo. 

A figura do Sr, Aoki era vista nesta piscina nestes ultimos quatro 

dias, sempre a hora do entardecer. Ele conhecia o instrutor de vista e 

teve a permissao para fazer o treino de seus filhos, contanto que nao 

atrapalhassem as nadadoras. 

As vezes ele tambem pula cuidadosamente na cigua, numa postura 

semelhante ^ de um canivete meio dobrado, e nada manfsamente os 

25 metres no estilo crawl. Essas demonstrapdes revelam muita habili- 

dade. 

Porem, demonstrando reserva para com as nadadoras, ele ficava 

mais tempo cl beira da piscina deixando somente as crianpas brinca- 

rem na cigua; por vezes, ele dava instrupdes de nado respondendo cis 
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perguntas dos filhos e, o resto do tempo, ficava contemplando admi- 

rado o intense treinamento das nadadoras. 

. . . Logo depois, na cerca da entrada para a piscina aparecia a 

Sra. Aoki, trazendo um cachorro branco, grande e com espessos pelos 

escorridos. 

Passados alguns instantes, percebendo a sua presenpa, o Sr. Aoki 

chama os dois que brincavam animadamente, espirrando ^gua um no 

outro. Os filhos sSo obedientes. Saem rapidamente da piscina e saem 

correndo para tomar o banho de chuveiro. 

0 Sr. Aoki, agora usando uma bermuda, agradece ao professor 

que estci batalhando sentadd numa cadeira colocada no centro do 

posto de largada, e sai da piscina atr^s dos filhos. 

A senhora que esperava por eles perto da cerca cumprimenta o 

professor dirigindo-lhe um sorriso, del a corrente do cachorro para o 

menino maisvelho e, ao lado do marido, toma o caminho de volta 

pela rua lateral do predio da escola. 

A casa deles situa-se a aproximadamente 200 m desta escola. 

0 instrutor que acompanhou a famflia do Sr. Aoki desaparecer 

a sombra das arvores-da-cera, sentiu-se emocionado, sem qualquer 

explicac^o. 

(Aquela que e a verdadeira vida. Uma vida digna deservivida. 

Uma familia que pratica um pouco de natagefo antes do jantar e de- 

pois volta para casa. ..) 

A familia do Sr. Aoki caminha para casa, pela calgada envolta 

em crepusculo, encabecada por um cachorro grande e branco de 

pelos longos e escorridos. 0 que os espera no lar e uma mesa de jan- 

tar alegre e feliz e uma reuniao familiar de uma noite de verao. 

Mas, nao 6 assim. A este casal, o que o espera e algo diferente. 6 

algo que nem os filhos e nem os vizinhos sabem. 

Como denominar a isso? 

0 Sr. Aoki foi demitido ha uma semana. A causa — um desfalque 
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que ele cometeu na firma. 

0 casal e deixado a s6s depois que as crianpas dormiram. 

EstSo face a face, descansando nas espregulpadeiras colocadas 

no terrapo, sob a pergula de glicmias. N§o trocam palavras. Somente 

espantam vez por outra os pernilongos que pousam em seus pes com 

a ventarola que tern nas maos. 

A senhora e uma pessoa de estatura miiida e dona de um corpo 

bem feito. Ao ve-la caminhando pelas ruas, calpando sandcHias verme- 

Ihas e com uma sacola de canhamo numa das mSos, tem-se a nftida 

impress§o de ser uma dona-de-casa jovial e alegre. As vezes podia-se 

ve-la tomando sorvete numa lanchonete, perto da estapSo de trem, 

acompanhada pelo cachorro, ou ve-la rindo alegremente quando, 

brincando com os seus dois filhos, derrotava-os numa corrida. 

Mas com este ultimo acontecimento, ela tambem levou um gran- 

de susto. £ como se tlvesse tocado um dos joelhos no ch§o do ringue, 

numa luta de boxe. 

— Afinal, o que foi que voce aprontou? 

Perguntou, de olhos arregalados ao marido, quando este, voltan- 

do para casa atordoado, disse que fora despedido. 

Todas as noites, o retorno do marido acontecia sempre perto da 

meia-noite e eram frequentes os dias em que chegava de tcixi em 

horas mais avanpadas, mas tudo isso se tornara uma rotina que nem 

a preocupava mais. 

Ele dizia que era recepplo de clientes, porem isso nSfo iria se repe- 

tir por todas as noites e, na certa, muitas vezes voltava tarde por ter 

ido divertir-se as proprias custas. Nao se pode saber o que fazia e nem 

por onde andava. 

Porem, sao coisas sobre as qua is nSfo adianta nem comentar. Mes- 

mo voltando tarde para casa todas as noites, ele n§o se mostrava can- 

sado e nem se queixava, nSfo havendo, portanto, por que reclamar. 

Como nunca falava sobre a firma, ela tambem nunca demonstrou 

interesse, mas 6 que teria acontecido para ser despedido tao repenti- 

namente? 

—— Explicou que usara o dinheiro da firma (o montante equivalia 

a aproximadamente seis meses de sal^rio do marido) e fora descober- 

to. Disse que tencionava devolver a quantia, mas que fora denunciado 

antes de poder faze-lo. 

Na verdade, teria de reembolsar esse dinheiro mesmo vendendo 

a casa. No entanto, os dirigentes da firma decidiram que isso n5o 

seria necessario e que, em troca, deveria se afastar imediatamente. 
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Afinal, que situap3o e esta? Trabalhar durante dezoito anos e 

depois ser dispensado tcio sumariamente? 

Se o marido estivesse Ihe contando uma piada para pregar um sus- 

to, a ela# que n5o se assusta facilmente... Se assim fosse, como seria 

bom! 

Mas ela percebeu que n5o era nenhuma brincadeira de mau gosto, 

no instante em que viu o marido entrando no hall da casa. Ela sentiu 

que alguma coisa de mau agouro estava sobre o ombro dele. 

— IMao hd outra soluplo? 

— IMao. 

— Nao tentou pedir para o Sr. Komori? 

— Ele e quern esta mais zangado. 

0 Sr. Komori era o superior com quern o marido mais tinha ami- 

zade. Ela mesma ja fora muitas vezes ^ casa dele e havia conversado 

com a sua esposa. 

— E se eu fosse pedir-lhe? ... 

— E inutil, jei foi tudo decidido. 

Ela se calou e chorou. 

Passado o primeiro cheque, a calma Ihe voltou. EntSo, ela sentiu 

como se tivesse deparado com um milagre ante a verdade de que a 

vida deles, em relagao a qual jamais tivera qualquer preocupagSo, 

havia desmoronado tSo facilmente. 

Foi at^ formid^vel. 

(A vida e assim mesmo.) 

Observando friamente os acontecimentos, isto nSto e algo que 

foge totalmente ^ imaginagSo. 0 marido nunca foi uma pessoa dedi- 

cada ao trabalho. N§o 6 tambem uma pessoa de prinefpios n'gidos. 

£ um homem que sacrifica tudo para poder beber e se divertir. Como 

poderia garantir que nSfo cometeria erros? 

Mesmo que comesse e bebesse por conta da firma, al^m das vezes 

em que recepcionava clientes, isso deveria ter um limite. E mesmo 

que bebesse por conta propria, seria muito pouco, pelo salcirio que 

recebia. Ela fora uma descuidada em permanecer tranquila, sem nun- 

ca ter levantado suspeitas a esse respeito. 

0 marido tambem nunca deve ter imaginado que a situa^o se 

agravaria tanto, mas a crise jci come^ara quando ele considerou levia- 

namente os fatos. Se tivesse realmente a intense de reembolsar, era 
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uma quantia que poderia ter arranjado sem muita dificuldade. Tudo 

talvez porque ele jamais tenha sentido profundamente a necessidade 

de considerar o emprego com seriedade e severidade. 

Ja faz quinze anos que estSo casados e, por nunca ter sentido este 

tipo de perigo em relacao ao marido, ela nSo se lembrava de I he ter 

pedido para zelar pelo emprego. 

Refletindo dessa maneira sobre os fatos, ela se conscientiza nova- 

mente de como era verdadeiramente ridfcula e inst^vel a vida que o 

casal levava ate hoje. E, de repente, o marido que foi despedido, de- 

pots de ter chegado ao cargo de chefe substitute, comecou a Ihe pare- 

cer um homem avoado e tolo. Sera que ela nao achava, no fntimo, 

que o seu marido era um beberrao farrista, mas que por outro lado 

era um homem trabalhador, na mesma proporcao? Sera que nao 

houve ocasioes em que se gabou do seu marido diante de suas amigas 

do tempo de colegio, baseada nesse conceito? Ela se sentiu enraive- 

cida consigo mesma. 

De«que modo um homem que foi ctescartado do emprego aos 

quarenta anos de idade vai conseguir impor ordem em sua casa? 0 

que far^ para o ordenamento de sua vida? 

Era uma questSo em que o desespero sobrepujava qualquer tenta- 

tiva de racioci'nio coerente. No entanto, era algo que nSio poderia ser 

ignorado. 

Uma lua assustadoramente grande apareceu dentre as folhas do 

plcitano do jardim. A senhora, olhando nessa dire<?ao, soltou um sus- 

pire quase impercepti'vel. 

As criangas receberam com agrado as subitas ferias do pai. 

0 mais velho pede para levar a escalar montanhas e o mais novo 

diz que quer coletar insetos. 

- NSo. Papai tern que ficar em casa repousando, pois esta muito 

cansado. 

Dizendo assim, ela acalmava os filhos. 0 marido, sorrindo timi- 

damente, dizia: 

- £ isso mesmo. Papai esta precisando de descanso. Quero que 

me perdoem por nSo leva-los desta vez a um passeio mais longo. 

As crianpas abriram mSo de seus pedidos relutantemente. Em 

compensapSo, a partir do terceiro dia, resolveram ir nadar na piscina 

nova da escola, levando o pai S forpa. Na verdade nao podiam usu- 
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fruir a piscina, pois o time de natapSo do curso colegial feminine 

estava fazendo uma concentragSo visando o campeonato inter-cole- 

gial de esportes. 

Francamente, o Sr. Aoki nSfo tinha clnimo nenhum para pular nas 

^guas de uma piscina. S6 se mostrava desanimado, ficando o tempo 

todo deitado sobre o "tatami", com as longas pernas estendidas. Foi 

o esforpo da esposa que conseguiu, com incentives, faze-lo sair de 

casa levando o cal^ao e o roupSo de banho. (Se voce continuar desse 

jeito, daqui a pouco estarci doente. nadar para se disfrair urn pou- 

co.) 

0 Sr. Aoki sempre foi um amante do esporte. Quando estudante, 

teve ocasiao em que foi jogador de voleibol. 

Ate ent§o, era frequente ele jogar beisebol com os filhos nas 

manhafs de domingo, na rua em frente ^ casa, e era costume assistir 

aos campeonatos inter-universitcirios de rugby acompanhado da espo- 

sa e dos filhos. 

For isso, ensinou natagSo els criangas, levando-as d praia, desde 

a idade em que ainda engatinhavam. 

No primeiro dia, como ainda n5o tinham voltado mesmo depois 

de ter aprontado o jantar, ela foi busc^-los e viu que o marido que 

estava na piscina era bem diferente do homem que havia safdo de 

casa atrcis dos filhos. 

0 marido, de bragos cruzados, sem perceber que a esposa viera 

buscci-los, olhava fixamente para as nadadoras que, treinando o 

"beat" (treinamento de bater as &juas com as pernas), avangavam 

lenta e pacientemente apoiadas em pedagos de madeira. Observando 

esse comportamento do marido, ela, com um sentimento lastim^vel, 

senao inexplicavel, murmurou a si mesmo: "Mas que homem!". 

No segundo dia, ela comprou e levou uma caixa de chocolate, 

com o intuito de agradecer ao instrutor e oferecer como lanche ^s 

nadadoras. Chamou o marido para perto da cerca e pediu-lhe que 

entregasse ao professor. 

0 marido pegou a caixa de chocolate, foi at6 o centro do posto 

de largada onde estava o professor e entregou-a sorrindo cordialmen- 

te. 0 professor sorriu, mostrando os dentes brancos e, depois, gri- 

tou: 

— Ei, para quern diminuir o recorde de tempo, darei o chocolate 

que ganhamos do Sr. Aoki! Vamos, esforcem-se! 

As nadadoras que estavam em volta do professor ficaram agitadas 

e comegaram a gritar: "Isso e crueldade!", "Se me der o chocolate 
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primeiro, diminuirei o recorder'. 

0 marido, observando essa cena com ar de contentamento, sorria 

ridiculamente. 

A caixa de chocolate foi aberta e o seu conteudo imediatamente 

distribufdo para as nadadoras que se amontoavam em redor do pro- 

fessor. Elas, recebendo o chocolate na maior algazarra, agradeciam 

ao marido e jogavam o doce boca adentro. 

Bern que poderia se afastar logo, pensava a esposa, mas o marido 

n§o safa de perto das alunas. Af o professor Ihe ofereceu, dizendo: 

"Que tal urn?". Contudo, isto ele recusou e finalmente retomou para 

a raia do canto, onde estavam os seus filhos. Observando os atos do 

marido, ela n§o sabia dizer se o seu marido era um ing^nuo ou um 

bobo, e acabava experimentando um sentimento estranho e confuso. 

Na hora de ir embora, as nadadoras, de dentro da piscina mergu- 

Ihada no lusco-fusco, graciosamente mandavam cumprimentos na 

diregao deles: "Tch^ul Muito obrigada pelo chocolate!". Ouvindo 

isso, o marido, meio sem jeito, respondeu abanando a m§o discreta- 

mente. 

As folhas das 4n/ores-de-cera apresentavam uma misteriosa tona- 

lidade verde, recebendo os ultimos raios do entardecer que restaram 

no c^u. Enquanto iam andando sob essas folhas, percebia que o rosto 

do marido tornava-se gradativamente sombrio. Ela fingia ncfo perce- 

ber essa transformagSfo, mas sabia que a sua prbpria fisionomia tam- 

b^m ia demonstrando desanimo. 

Na frente dos dois vao andando os irmaos, puxando o cachorro. 

As vezes eles chamam o cachorro. Suas vozes fortes soam-lhe de ma- 

ne ira desagradcivel. 

— Conte-me alguma coisa — ela fala. — Se ficarmos calados, co- 

medo a ficar deprimida. 

— £ verdade — diz o marido, como se tivesse despertado. — Sobre 

o que contarei? 

— Sobre as boates. 

Ele olha assustado para a esposa. 

— Das boates que voce costuma frequentar. 

— Nao e nada interessante. 

— Nao faz mal, conte-me. Pensando bem, eu nunca ouvi voce 

falar sobre essas coisas. Sobre esses lugares, como as boates, que voce 
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costuma frequentar. 

Ela assim disse para animar o marido e a si prdpria. 

— Vamos, conte-me. Em que boates, e com que mulheres bonitas 

voce gastou o dinheiro futilmente? 

Ela falou de maneira leviana de proposito e, no mesmo instante, 

o marido demonstrou uma expressao de dor. Esta reapao deixou-a 

urn tanto satisfeita. 

— v^rias — o marido respondeu reconstituindo-se a custo. 

— Vamos, comece de onde quiser pela sua ordem. 

Assim, o que o Sr. Aoki comegou a contar no terrago onde pene- 

trava o iuar, era sobre a boate chamada 0, onde ele ia quando n§o 

tinha muito dinheiro. 

— Essa e uma boate em que trabalham duas irmSs, a mais velha 6 

bonita e tern modos secos, e a nova, feia e moldide. 

Essa boate, toda vez que aparecia por 14, era urn lugar que dava a 

impressao de ter sido fechado ha dois ou tres dias. Ao ficar sentado 

na banqueta do baldfo de modo indeciso, devido a essa impressao, 

aparece silenciosamente do fundo da boate a irm4 mais nova, passa- 

dos cinco minutos. Esse modo de aparecer estava sempre impregnado 

de uma sensagao de niillsmo. Quando se esperava que iria recusar a 

servir, enfiava-se vagarosamente para tras do balcao. Em seguida, 

arruma a sua volta e, s6 depois, pela primeira vez, olha o rosto do 

fregues. D4 a impress§o de que est4 mal humorada ou entao doente, 

mas, na realidade, esse e o comportamento normal dela, pois como 

prova, se por acaso um fregues disser: "Sempre quando venho, isto 

aqui esta deserto como uma estagafo de trem que aparece nosfilmes 

de faroeste", imediatamente ela ri alegremente, deixando os dentes 

brancos a mostra. 

Quanto 4 irmcf mais velha, sua preguiga e tamanha que, se nao 

tiver muita disposigcfo, nSo desce tcfo logo do primeiro andar. 

Se um fregues entrasse entusiasmado porta adentro, sentir-se-ia 

escamoteado estranhamente pela atmosfera, como diria, depressiva 

ou sem animo, e, aturdido, ele nSo saberia se deveria retirar-se ou 

entrar. Era uma boate assim. 

No entanto, a vantagem dessa boate e que os pregos eram m6di- 

cos. Como as donas agiam dessa maneira, isto 4, ncfo demonstravam 

vontade de trabalhar, era resultado natural que safsse barato enquan- 

to n§o reclamarem. 

0 motivo dos imjmeros retornos do Sr. Aoki a esse lugar era 

logicamente o prego, mas estava mesmo era interessado na irm5 
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mais velha. 

Da primeira vez, quando foi levado por urn amigo, achou que o 

rosto da mulher parecia com o da Mr uma atriz do cinema trances, 

que tinha uma fisionomia real envolta numa atmosfera acentuada- 

mente fantcistica. Esse rosto tinha algo de amedrontador e, ao mes- 

mo tempo, era profundamente romantico. Desde entcfo nasceu em 

seu cora(?ao um vago desejo de passear peias ruas desertas da noite, 

acompanhado por uma mulher assim, desejo este que foi realizado 

sem muita espera, 

Comprou entradas para a competigSo internacional de natagao, 

na qual participavam famosos nadadores norte-americanos, e entre- 

gou-lhe uma, a tftulo de experiencia. Achava que com certeza ela 

nSfo apareceria, mas, chegando no local nessa noite, a mulher esta- 

va 14. 

Na volta, percorreram duas boates e depois fizeram o t4xi correr 

sem destino pelas ruas da cidade mergulhada na noite. Ncfo foi um 

passeio a pe, mas, podia-se dizer que o s<bu desejo tinha se realizado 

quase que totalmente. 

Durante esse passeio, ela, ligeiramente melancdlica, contou-lhe 

sobre a sua infancia vivida com o pai em Harbin; que quando chegava 

o verSo ele a levava a llha do Sol e ela brincava 4 beira do Rio Sunga- 

ri, de cor lamacenta, misturando-se entre as famflias russas; que na 

volta sempre entrava no restaurante que dava 4 avenida marginal 

onde, sentados na mesa perto da orquestra, o pai bebia varios copos 

de cerveja enquanto ela mordiscava um pedapo de pcfo preto, contem- 

plando a superf fcie do rio ao entardecer. 

Enquanto contava, ela ficou com o rosto recostado no ombro 

do Aoki. Ele achava que numa ocasiao como esta e que tinha de bei- 

j4-la e n4fo conseguia sequer prestar ateng4o 4s reminiscencias dela, 

mas se tentasse beijar e ela ficasse zangada, estaria tudo perdido, e, 

se isso realmente acontecer, a situagao poderia ficar deveras melin- 

drosa. Assim, n4o conseguiu por a iddia em pr4tica. 

Depois disso, n4fo teve outra oportunidade. Com isso, ele desper- 

digou por varias vezes as entradas can'ssimas de bale e de concertos 

musicais. Aoki observou-a por um certo tempo e concluiu que a mu- 

lher que foi assistir 4 competiQzfo de natagato dos norte-americanos 

era realmente diferente da mulher de sempre. Se 4 que existe o que 

se chama de oportunidade, foi-se com aquela noite. 

Depois dessa noite, ela se tornou uma fortaleza completamente 

inexpugn4vel. Toda vez que Ihe via o sorriso mfstico, ele ficava mais 
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aflito em conquista-la, mas n§o tinha a menor icteia sobre o que ela 

estaria pensando: se casara ou nao com alguem, se gosta ou ncfo de 

algum homem. 

Havia muitos dias em que ela nem descia do andar superior, mes- 

mo sabendo da presenga do Aoki. Quando isso acontecia, ele ficava, 

mau grado seu, bebericando uma cerveja insossa, enquanto batia um 

papo vagaroso e sem nexo com a irma mais nova. 

0 pior era quando nem ela nem a irmSf mais nova apareciam e 

surgia, do fundo da boate, o rosto enrugado de uma vqlhota. Quan- 

do Aoki, demonstrando a sua insatisfagao, perguntava sobre as irmSs, 

a velhota respondia que a irma mais velha esta com visitas no andar 

superior e a mais nova esta deitada com dor de dente. Nessas ocasioes 

havia vezes em que Aoki, para acalmar a sua irritag^o, se acomodava 

na banqueta do balccfo e bebia a cerveja servida pela velhota. 

Esta velha, n§o se sabia por que, mostrava uma atitude de com- 

paixao para com Aoki e nesses dias, demonstrava a sua simpatia co- 

brando apenas o prego de uma cerveja quando, na realidade, ele havia 

bebido tres. 

Sondava a velhota a respeito das irm<Js e parecia que a irma mais 

velha nafo possufa nenhum patrao, nem amante, dando credit© a vera- 

cidade da histdria que as irrnas contavam, de que o capital para abrir 

a boate fora financiado pelo pai delas. A velhota garantia que a visita 

do andar superior era um amigo mtimo do pai, nsfo sendo ningu^m 

suspeito. 

Mesmo assim, o fato de ela e esse homem ficarem sozinhos num 

aposento particular do andar superior, conversando n§o se sabe sobre 

o que, durante uma ou duas horas, desagradava-o muito. 

Os fregueses dessa boate eram, em ultima andlise, pessoas como 

Aoki que apareciam atrafdas pela beleza da irma mais velha. Aoki 

nSfo era o unico desprezado. Mas parecia que todos, mesmo insatisfei- 

tos, n§o conseguiam esquece-la e apareciam vez ou outra, como que 

casualmente e quando acontecia de se encontrarem, reconheciam-se 

mutuamente pelas suas maneiras. Por isso, mesmo sentindo-se um 

tolo, Aoki ncfo conseguia deixar de frequentar a boate. 

0 que ele achava incompreensfvel era o fato de que apesar de a 

irm§ mais velha ser possuidora de uma beleza dif fcil de ser encon- 

trada em outros lugares, a boate, todas as vezes que fa, era muito 

pouco frequentada, sem nunca ter conhecido uma verdadeira anima- 

g<fo. Qual seria a razao disso? ... 

0 que ele contou k esposa n§o foi exatamente o narrado aqui. 
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Mas fez um reiato quase completo e semelhante a esse conteOdo. 

— S6 isso? 

— Sim. 

A esposa soitou uma risadinha. 

— Ate agora nunca me falou sobre esses assuntos. 

— Pois s6 tenho levado "foras". 

— Nem sempre, tenho certeza. 

Ele n^fo encontra palavras para responder. 

— Deixe, nSfo vou obrigcMo a contar. Afinal, nSo creio que me 

contara a verdade. Tudo bem. 

Ela percebe que foi realmente uma imprudente. 0 marido fez 

mau uso do dinheiro da firma e, sendo descoberto, foi despedido. For 

esse acontecimento ter-lhe causado um grande choque, o pensamento 

dela havia se concentrado apenas nisso. 

(Existe uma mulher. Foi por causa de uma mulher que o meu 

marido necessitou de uma grande soma de dinheiro.) 

Esse pensamento que Ihe ocorreu durante o reiato do marido 

acertou-a como um raio. 

Ela disfargou o abalo que ocorreu no seu interior. E quando o 

marido terminou de contar, pos fim, com habilidade, cis confissoes 

dessa natureza. 

0 que o marido contou nlo tinha importcincia nenhuma. 0 que 

ele tern para esconder s§o outros fatos, bem diferentes. 0 caso que 

houve entre a mulher que morou em Harbin e que se parece com a Mf 

atriz do cinema francos, deve ser uma especie de subterfugio. Ela per- 

cebeu isso com a sua susceptibiiidade instintiva. 

Se ela insistisse, talvez ele Ihe contasse sobre outros casos amoro- 

sos que sugeririam uma leve apreensa'o, e que na realidade nSo ofere- 

ciam nenhum perigo. Mas, nSo poderia cair nessa armadilha. 

Sobre as coisas sem importancia fala abertamente, como se esti- 

vesse confessando tudo. E, por tr^s de tudo, existe algo no qual o 

homem nSo ousa tocar nem com a ponta de uma agulha. 

A cabepa da Medusa. 

Ela n5fo deve tentar espiar isso. N§o deve perseguNo. Teri de fin- 

gir que nada sabe a respeito. 

Quando pediu ao marido. para contar alguma coisa, nem sonhava 

com tais possibilidades. Quando pediu que falasse sobre as boates, 

132 



n5o teve outra inten$fo a ncio ser de tentar animar a ambos. 

No entanto, o que aconteceu? Inocentemente, ela construiu uma 

armadilha. E agora percebia que fizera cair a si mesma no prdprio 

buraco. 

Tambem no dia seguinte, ao entardecer, o Sr. Aoki saiu nova- 

mente em companhia dos meninos. 

Enquanto#prepara o jantar, ela se interroga continuamente at^ 

quando esta estranha rotina familiar ir^ prosseguir. 

0 dinheiro para as despesas acabara daqui a duas semanas. 0 

depdsito bancario deles esta sem fundo faz muito tempo. Tanto o 

marido como a esposa Scfo daquelas pessoas que gastam o que ga- 

nham. Entao, apds esses dias; n§o haverd outro jeito a nao ser ir se 

desfazendo dos pertences para comer. Serci que darci para aguentar 

uns seis meses? 

A famflia dos pais dela, que antes da guerra tivera uma vida razo- 

avelmente tranquila trabalhando na importag<fo e exportagao, vive 

completamente na decadencia, apos o tdrmino da guerra. 

Da parte do marido s§o tres irmaos que est§o na mesma situag§o 

— pobres assalariados ou funcion^rios pdblicos. 

Nunca se preocuparam com o fato mas, uma vez em dificuldade 

como esta, ambos s§o praticamente orfaos solitaries. N§o possuem 

ninguem com quern possam contar. 

Se nao tivessem filhos, talvez tenham ainda recursos para ganhar 

a vida. Ela acha que saindo para trabalhar, poderia pelo menos, sus- 

tentar a si propria. Embora seja necess^ria muita coragem por parte 

dela, que nafo possui nenhuma habilidade. Porem, isso era algo impos- 

sivel, tendo dois filhos ainda em idade escolar. 

Seguindo esse raciocmio, conclui-se que a famflia n^fo poderci 

mais viver unida, a nao ser que o marido tenha exito em encontrar 

outro emprego. Entretanto, havera alguma firma disposta a acolher 

e sustentar um homem quarentao, casado e que fora despedido? 

Ela comega a refletir. Hd apenas uma semana, sobre o que ela 

ficava pensando, enquanto preparava o jantar? Ncfo consegue sequer 

lembrar. 

Quando e por que essas transformagcJes Ihe sobrevieram? Por que 

a drbita de sua vida se desviou repentinamente e assim estcio experi- 

mentando sofrimentos e medos injustificaveis? Qual e o deus que 

permitiu semelhante transformagSfo absurda? 

Os movimentos de acender o fogao, tirar a frigideira de cima dele, 

qual o significado de tudo isso? Por que as suas maos vao se movi- 

133 



mentando, desta maneira, como se fosse algo pre-determinado? 

For que serci que esta repetindo os mesmos movimentos que veio 

fazendo ate hoje, dia apos dia, como se fosse uma coisa natural? 

Sera que isto nao e um erro singular? 

—— Ela comeca a sentir uma estranheza que, de repente, parece 

confundf-la toda. 

E noite. Depois que as criangas foram dormir, o marido, beben- 

do ufsque, contou a esposa o seguinte. 

No predio onde fica a minha firma, tern uma abertura ao lado do 

elevador de todos os andares, por onde se jogam as correspondencias. 

6 um buraco quadrado que vai do nono andar ate o t^rreo. A 

parte dessa abertura que da para o corredor e transparente e ^ feita 

de forma a poder enxergar as cartas caindo. Quando se passa em fren- 

te, ve-se as vezes os envelopes brancos caindo. Eles passam sem fazer 

nenhum barulho, pelo espago que vai do teto do corredor at^ o res- 

do-chao. hte ocasides em que vejo os envelopes passarem continua- 

mente. 

Esse corredor do predio e especialmente escuro. Quando n^fo hd 

ninguem por perto e vejo repentinamente algo branco passando rapi- 

damente, levo um susto. Como explicar esta sensagSo? 6 como uma 

alma — como uma alma estranhamente triste. 

Afastando-me um passo desse corredor estou no mundo humano, 

inexpugn^vel e sufocante, entalado em todas as salas. Expelido dessas 

salas e indo ao banheiro sozinho, deparo-me com isso na volta. 

As vezes, pela manh§, devido cl conveniencia de algum servigo, 

chego ^ firma antes do horario normal. 

Eu dou uma olhada na sala ainda deserta. Af, os homens que 

est§o sempre sentados n^fo est§o presentes, mas sim as suas cadeiras. 

Quando fico olhando para uma dessas cadeiras, s6 pelo fato de o su- 

jeito estar ausente, ela projeta mais nitidamente na minha mente as 

imagens vivas do formato da cabega desse homem, do modo como 

movimenta os seus olhos, do movimento de sua boca quando fala, 

ou da expressao de suas costas. 

O couro da cadeira onde se senta est^ mais lustroso, encardido 

por algo oleoso que 4 expeiido pelo corpo da pessoa que se senta 

nela. E provavelmente algo parecido com o 6leo que, no espago de 

um longo tempo, foi espremido pela ira e nervosismo do homem, 
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pelas reclamagoes e lamentapdes ou, ainda, pelo medo e inseguranpa. 

S6 consigo interpretar dessa maneira. 

Na parte onde as costas se apoiam, e na maneira C0mo ela est^ 

afundada, tambdm 6 possi'vel ver o sentimento desse homem aqui na 

firma. Nao e natural que o estado psfquico do homem que, queira 

ou nao, vem aqui todos os dias, se transfira para a cadeira em que 

se senta? 

Olho tamb^m, de mansinho, para a minha cadeira. Quao infeliz 

e essa cadeira. Uma pobre cadeira de um insignificante.chefe substi- 

tute. . . 

Em que momento sera que eu fico sentado nela sem nenhum 

medo? Quando alguem tosse.subitamente nas minhas costas, o meu 

corpo parece saltar uns dez centfmetros de tanto susto. Mas ntfo e 

apenas eu que fico permanentemente amedrontado com alguma coisa. 

Repare nas fisionomias das pessoas que entram nos escritdrios. 

As pessoas que entram demonstrando animapao e -satisfapefo, estas 

sSo felizes. SSo dignas de felicitapoes. Porem, isso nSfo acontece com 

a maioria das pessoas. Palo da fisionomia das pessoas de quando 

abrem empurrando a porta e p5em os pes dentro das satas. 0 que serd 

que elas temem? Alguem em especial? Serd que temem os superiores 

que os fiscalizam, tais como o presidente, o gerente, o chefe? Com 

certeza esse temor#deve existir tamb^m. Mas, n§o e s6 isso. Isso ncfo 

passa de um dos fatores. Como prova, mesmo esses gerentes e chefes, 

quando passam pela porta, estao sentindo um certo temor no mo- 

mento em que entram na sala abrindo a porta. 

0 que serd que os fazem temer? N§o sSfo os indivrduos,e nem 

quaisquer motivos especi'ficos. £ algo que os prendem, mesmo quan- 

do voltam para casa e se colocam entre a esposa e os filhos para des- 

canso. Isso se manifesta atd nos sonhos e vem intimidar os que dor- 

mem. Se durante a noite ficam sonhando com algo pavoroso e ge- 

mendo, e exatamente isso que estci provocando os pesadelos. 

Nas manh?s, ainda sem ninguem, quando olhava para as cadeiras, 

as mesas, a chd0el$rra: e os cabides pendurados af, eu me emocionava 

sem nenhum motivo aparente. Isso porque todos esses objetos repre- 

sentavam as peSSdas que af trabalhavam e me cdntavam coisas em 

demasiado. 

— Minha mulher chorou ontem d noite tamb£m e ficou me cha- 

teando, dizendo: "Por favor, n§o perca a paciencia, o sal^rio pode 

ser pouco como agora, mas vou suportar o aperto. Por isso nSo fapa 

nada precipitado e trabalhe com zelo e afinco". E chorava. At^ 
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eu parei para pensar. 

A cadeira do homem que assim me dizia estd af, comprimida 

junto ci escrivaninha. Ao olhar essa cadeira, acabo por me lembrar 

claramente do torn da voz e atd do sorriso envergonhado desse ho- 

mem, quando desabafou-me seus lamentos que comepou com os pro- 

blemas financeiros da fami'lia. 

— 0 relate do marido termina aqui. 

Nunca me contou sobre as boates, mas, ser^ que alguma vez no 

passado havia confessado assim os sofrimentos que sentia em relap^o 

ao emprego? 

Para ela, e novidade que o marido trabalhava com esse-espmto. 

Se assim e, que descaso! Afinal, sobre o que nds, marido e mulher 

que vivemos quinze anos numa mesm^ casa ficamos conversando 

durante todo esse tempo? 

Mesmo que tenham transcorrido os dias em que a volta do mari- 

do era sempre ^s altas horas da noite e que de manhaf safa apressado 

de casa, quer dizer que n6s vivfamos ci toa, sem conversar sobre um 

assunto importante sequer? 0 habito de sairmos juntos nos dias de 

folga sempre foi mantido; e nessas ocasides, o que sera que ele me 

dizia e o que eu Ihe perguntava? Ela jamais chegou a pensar que o 

marido tinha tais sentimentos em relag^fo ao emprego. Apenas acha- 

va que ele, sem refletir muito, era uma pessoa que gosta de diversoes 

e por isso nunca voltava antes da meia-noite. 

Como o marido sempre se portava assim desde o tempo em que 

casaram, parece que isso foi desde o infcio incutido nela, como uma 

ideia fixa. 0 habito de sair sempre aos domingos com a famflia era 

uma compensag§o a vida anti-familiar que levavam de segunda-feira 

a Scibado, mas, mesmo assim, ela devia estar achando que isto era 

mais satisfatdrio do que a rotina de voltar cedo todos os dias e passar 

tamb^m os domingos ociosamente, sem distra<?5o. 

Ao ouvir o marido, ela compreendeu que ele nao voltava direta- 

mente para casa, mesmo quando n§o tinha compromissos, porque ele 

sentia constantemente essa amargura em relap§o ao trabalho. Serci 

que n§o conseguia sentir-se aliviado, mesmo voltando para casa? Isso 

significa que ficava amargurado ao ver a esposa e os filhos e esquecia- 

se da amargura em companhia de mulheres nas boates e cabares. 

Se assim for, entcfo, o que serci que eu represent© para o meu ma- 
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rido? Subitamente, nascem no seu pensamento semelhantes duvidas. 

Eu estava convencida de que eramos um casal mutuamente satlsfeito 

e que conficivamos um no outro. No entanto, se nSo fui de nenhuma 

valia para consolar o meu marido, o que serci que eu estava fazendo? 

0 fato de n§o ter me contado, uma vez sequer, sobre a Insegu- 

ranga e a amargura do trabalho, nefo quer dizer que lei fora contava 

isso constantemente para algudm? Ser^ que esse algu^m nffo estaria 

por tras desse acontecimento? 

Quando o marido falou sobre a boate das duas irmSs, a imagem 

dessa mulher relampejou como uma revelagao. Essa id^ia era porta- 

dora de um realismo assustador. Ela estremeceu e apressadamente 

tentou afugentar essa ideia, mas em v§o. 

Ter o marido em casa o dia inteiro deixava-a embaragada no inf- 

cio, mas, depois de levar essa vida durante uma semana, vinha-lhe a 

impressao de que assim era melhor. 

Como seria bom se a famflia pudesse viver sem que o marido 

tivesse de sair todos os dias para trabalhar fora. Ela acha que isso 

seria normal se eles tivessem nascido na era primitiva. 

0 homem, quando se aborrecia, pegava a clava e safa; ao deparar 

com um animal selvagem corria, saltava em cima, lutava e o derru- 

bava. Voltava trazendo esse animal nas costas e pendurava-o sobre 

o fogo. As mulheres e as criangas reum'am-se ao redor desse fogo e 

esperavam pelo assado. Se pudesse ter esse tipo de vida, 6 certo que 

seria bem melhor. 

Serci que o costume social que determinou que o homem deve, 

todos os dias, vestir o terno, tomar o trem para ir ao local de traba- 

Iho, e, ao anoitecer, retornar para casa exausto e mal-humorado, n§o 

e a causa primordial da infelicidade? Ela comegou a raciocinar dessa 

maneira. 

Na escuridao, o marido estava quieto, parecendo pensar em algu- 

ma coisa. 

— Ncfo consegue dormir? 

Quando perguntou-lhe, ele, como quern quer negar, respondeu 

apressadamente: 

— Nao, ja estou pegando no sono. 

Depois, passados alguns instantes, disse: - 

— E que dormi bastante na sesta. 
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— Quer que eu fapa uma simpatia para dormir? 

Dizendo isso# ela aproximou delicadamente o seu rosto sobre o 

rosto do marido, ficando a uma dist^ncia em que as pdlpebras de 

ambos quase se tocam. 

Nao e uma simpatia. Isto e uma forma de carinho que ela inven- 

tara. Comega a pestanejar como se fosse unir as pontasdas pestanas. 

Com o movimento de suas pestanas levanta as do outro e dd leves 

sacudidas. £ uma sensagao estranha. Parece, por exemplo, dois passa- 

rinhos que tagarelam animados e incansavelmente, como tamb^m 

pequenas fagulhas que se espalham do fogo no fim de um fogo de 

artiffcio. 

Dentro da noite escura ela continua a pestanejar silenciosamente. 

Essas pestanas movimentam-se num ritmo que parecem querer conso- 

lar, acalmar, ou de repente, indagar e acusar. 

0 Sr. Aoki resolveu voltar ao trabalho. 

Terminaram os dez dias de ferias. Quando as criangas comegaram 

a indagar: "Ate quando o senhor estd de ferias?", jci estava na hora 

de acabar com essa folga. 

E tambem n§o se pode ignorar que as pessoas da vizinhanga 

comegaram a olhar para o Sr. Aoki de um modo desconfiado. Havia 

tambem algumas senhoras que perguntavam a esposa, como se qui- 

sessem sondar, quando esta sai'a para as compras. 

Segredos desse tipo espalham-se com uma rapidez assustadora. 

Ncfo morava nenhum companheiro de servigo na vizinhanga , mas 

os comentarios podiam ter sido transmitidos de qualquer Jugar. 

Em todo o caso, pensando nas criangas e levando em considera- 

ge?o que Ihes foi dito que estava de licenga, ele n^o podia ficar para 

sempre nessa folga. E tinha tambem que comegar a procurar outro 

emprego. Assim, o Sr. Aoki resolveu sair de casa ^ hora em que cos- 

tumava sair de manha para ir trabalhar. 

Primeiro dia. Depois que o marido saiu, ela se sentiu inexplica- 

velmente fatigada. Na sua mente reflete-se a imagem do marido que 

vai andando sem destino pela cidade, sob o sol do fim de verao. A 

afligSo do marido que caminha no andar incerto, misturando-se na 

multidSo, temendo encontrar algum conhecido, era transmitida dire- 

tamente para ela. 

Talvez esteja olhando fixamente para a tela na escuricTSTo do cine- 
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ma, para evitar os olhares. Ou entao, pode estar sentado num banco 

do terrago de algum shopping, observando as m§es brincando com 

os filhos. 

Repentinamente essas imagens desmoronam e aparece a figura 

do marido, de costas, subindo vagarosamente a escada de algum pr^- 

dio de apartamento desconhecido. Ela tern a impress^o de que todo 

o sangue do seu corpo se congela. (Cuidado! Nao quero que voce vci 

af! Nao, nao, nefo. . .) 

Ela solta um grito. Mesmo assim, o marido vai subindo a escada 

vagarosamente. (Nao pode! Se voce for af, serd o fim! O fim!) 

Essas alucinagoes perseguiam insistentemente a esposa que ficava 

em casa. 

Entardecer. 

Ela se descobre trabalhando na cozinha. Sente uma languidez 

pelo corpo todo, como se fosse uma doente febril. 

Os meninos comegam a brincar de beisebol na rua em frente a 

casa. Ouve-se a voz dos dois conversando. 

— Sao bem r^pidos. 

— Safo mdios mexicanos. 

— Correm atr^s dos impalas o dia inteiro e mesmo assrm, n5o se 

cansam. 

— E da tribo Tamafumala. Ta-ma-fu-ma-la. 

— Seria tao bom se viessem ao Japao. 

Essas frases sem nexo chegam aos ouvidos dela, intercaladas com 

o barulho da bola. 

( ... Sera que ele vai voltar? So quero que volte a salvo. N3o me 

importo que seja um desempregado. Contanto que r\So se afaste 

desta casa . . . ) 

Ela pega o fdsforo e acende o gas. E depois estica o brago e tira 

uma panela da prateleira. 

■ (Contanto que volte ...) 

A piscina esti deserta e silenciosa. 

No meio da superffcie da cigua, sem as cordasde demarcagSk) das 

raias, flutua a cabega de um homem. 
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Como amanh§ comeQa o campeonato inter-colegial, o treino de 

hoje terminou duas horas maiscedo. 0 instrutor, apds ter dispensado 

as nadadoras, catava com os dedos dos pes a sujeira que se deposltara 

no fundo da piscina. 

Sopra a brisa da tarde que, de vez em quando provoca pequenas 

ondas na superf fcie da cigua. 

Mementos depois, nps trilhos do outro lado da piscina aparece o 

trem. Aos olhos dos passageiros que estao retornando para casa, apds 

urn dia de trabalho, aparece a piscina silenciosa. As nadadoras de 

sempre n§o est§o e ve-se apenas a cabepa de um homem na superf fcie 

da cigua. 
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