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Abstract. This essay focuses on Mia Couto’s first novel, Terra Sonambula

(1992) and, specifically, his incorporation of the epic genre from Western

literature into the cultural milieu of post-colonial Mozambique. Ana

Mafalda Leite, in her study of epic discursivity in African literature, A

Modalizagao Epica nas Literaturas Africanas, establishes significant

structural parallels between the orality of Homer’s epics and the

predominant oral tradition to be found in pre-independence Lusophone

African literature. The cornerstone of her thesis lies in her argument that

the epic model functioned as an important paradigm in the literature of

such Portuguese colonies as Angola and Mozambique which, in their

struggle for autonomy, were necessarily engaged in the process of

constructing a national identity. Since its independence in 1975 until

1992, Mozambique was mired in a drawn-out civil war that drained the

natural and human resources of that country. It is within this context that

Mia Couto introduces his protagonists in Terra Sonambula
,
portraying the

journey of an elderly man and a young boy fleeing from a refugee camp

in Mozambique. By utilizing parallel episodes of Homer’s Odyssey this

study illustrates those epic characteristics in Terra Sonambula that reveal

the ongoing search for both a cultural and a national identity in war-torn,

post-colonial Mozambique.

Ha tres especies de homens: os vivos, os mortos e os que andam no mar.

E com estas palavras provocantes de Platao que o escritor mo^ambicano Mia

Couto abre o seu primeiro romance, Terra Sonambula
,
publicado em 1992.
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Das inumeras leituras possfveis desta cita^ao do filosofo grego, duas se desta-

cam, em particular, quando sao lidas no contexto desse romance. Primeira-

mente, “os que andam no mar” significa aqueles que pertencem ao mar,

fazem dele a sua vida: portanto, os marinheiros perpetuos e descobridores de

terras e oceanos distantes. Contudo, essa primeira leitura nao explica a

designazao de uma categoria aplicavel nem aos mortos nem aos vivos. Alias,

a terceira especie identificada por Platao implica um ser com qualidades senao

divinas, pelo menos sobre-humanas. Em termos literarios, esta especie de

homem super-humano que oscila entre os vivos e os mortos, e que ultrapassa

o mundo comum, esta colocada em dimensoes heroicas.

De uma forma semelhante, a combina^ao destes dois elementos, o da

viagem e o dos atributos heroicos, impregna a cita^ao de uma forte insinua-

te sobre o genero epico. Nao e por acaso que Mia Couto escolhe uma nota

introdutoria que exibe conotazoes deste genero. Sera, precisamente, a pro-

posta deste ensaio a de investigar as diversas formas e motivates do genero

epico que se manifestam em Terra Sonambula. Nesta linha, proponho utilizar

a Odisseia de Homero como instrumento de comparazao, nao simplesmente

por ser ela (juntamente com a Iliada

)

o modelo definitivo da epopeia classica,

mas em funzao dos paralelos iluminadores que podem ser delineados entre ela

e a obra de Mia Couto.

Obviamente nao e possfvel comparar diretamente, nem linearmente, as

manifestazoes epicas da prosa contemporanea de Mia Couto com as do

poema classico da Odisseia. Em vez de utilizar este metodo, a minha analise

focalizara os atributos epicos encontrados em Terra Sonambula e considerados

como fragmentos de qualidades permanentes do genero epico. E justamente

o significado destes fragmentos na realidade socio-polftica africana que cons-

titui a tese de Ana Mafalda Leite no seu estudo, A Modalizagao Epica nas

Literaturas Africanas, onde considera a fun<to de componentes epicos na lite-

ratura moderna da Africa lusofona, componentes que, segundo esta, surgiram

justamente durante as lutas de independence e constru^ao simultanea de

uma identidade nacional nestes pafses.

Contudo, neste ensaio, adotaremos a noto de modalizato epica na

literatura africana, proposta por Ana Mafalda Leite, no ambito da realidade

mo9ambicana depois da sua independence, pois e neste contexto historico

que podemos localizar a ac^ao em Terra Sonambula. Embora Mozambique

seja uma na^ao soberana desde 1975, a persistence da guerra civil ate 1992

tern sido a expressao mais devastadora dos fortes conflitos e discordances
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etno-lingufsticas e ideologicas que ainda existem hoje em dia nesse pais.

Portanto, esta investiga^ao dos componentes epicos em Terra Sondmbula

considerara tanto o seu papel na constru^ao de uma identidade nacional,

como a sua for^a condutora na demanda de uma identidade cultural pelos

povos denominados “mo^ambicanos.” Como veremos, e na representa^ao da

mundividencia cultural deste povo que encontramos o campo mais fertil do

texto de Mia Couto.

O Genero Epico: algumas considera^oes

Antes de fazer qualquer analise comparativa entre Terra Sonambula e a Odis-

seia e preciso primeiro salientar algumas fei^oes basicas do genero epico. O
epico, como sabemos, e uma narrativa que conta as a^oes heroicas de um
povo, (ou de um indivfduo que representa aquele povo), e que retrata como

tais a^oes levam a uma nova ordem social. No seu modelo classico, a epopeia

era construida em verso, seguindo um piano bastante formal, e geralmente

era acompanhada por miisica. O portador desta poesia era o bardo, um espe-

cialista que nao apenas guardava na memoria os longos poemas, mas tambem

possufa um talento extraordinario para embelezar estas historias, assim ga-

nhando fama aos olhos de seus campatriotas.

O perfodo historico em que o mais famoso dos bardos gregos, Homero,

contava a Illada e a Odisseia, situa-se aproximadamente em 1.000 A.C. entre

os gregos jonicos da Asia Menor, isto e, mais de dois seculos depois da ac$ao

destes poemas que se centraliza historicamente na tomada de Troia pelos

gregos, um evento que data mais ou menos de cerca de 1.250 A.C. (Hains-

worth, “Ancient Greek” 22-23). Portanto, a Illada e a Odisseia sao fundamen-

tadas tanto na fabula como no conhecimento historico. Embora estes poemas

nao passem de uma representa^ao semi-historica, o impacto que tinham na

sociedade grega e inegavel. O comentario de J.B. Hainsworth sobre a acei-

ta^ao geral pelos gregos da historicidade dos poemas homericos pode servir

como um exemplo:

The Archaic period was indeed the heyday of the hero-cult. Not all of these heroes

were epic ones, but many were, and the cults, tombs, and the politically-inspired

traffic in bones, could not have existed without a belief in the literal existence of

the heroes and the historical reality of their deeds. Even the political geography of

Iliad, Book Two was quoted in support of territorial claims (“Ancient Greek” 29).
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Hainsworth nos oferece ainda uma ilustra^ao do impacto que esta acei-

ta^ao teve na visao global da sociedade grega:

...the epic was for several centuries the sole important art of its community. As

such it inevitably incorporated and served to transmit the ideals and experience of

the people. The epic poet was the custodian of the past. Even so it is something

of a quirk of chance that throughout the archaic and well into the classical period

Homer’s poetry enjoyed an almost biblical reputation. It became the staple of edu-

cation and shaper of opinion... (37).

Este impacto manteve-se durante o perfodo helenfstico e romano, assim

espalhando a valoriza^ao do poema epico pela Europa.

Embora os poemas epicos homericos sejam conhecidfssimos, vale a pena

delinear os seus tra^os narrativos basicos. Na Iliada Homero conta, em

imagens altamente heroicas, as fa^anhas gloriosas dos aqueus na sua tomada

da cidade de Troia e o resgate de Helena. A historia destaca, sobretudo, as

figuras de Agamemnon, Aquiles e Ulisses, em cenas de batalha bastante

descritivas, nas quais estes guerreiros lutam contra o exercito do poderoso

Heitor. A Odisseia come^a onde a Iliada termina, contando o regresso de

Ulisses a Itaca, sua terra natal, e todos os obstaculos que ele confronta durante

a viagem. Explfcita neste relato e a dinamica conflituosa que existe entre

Ulisses e os deuses do Olimpo, em que alguns, principalmente Atena, lutam

para auxiliar Ulisses a regressar e a repor a ordem na sua casa, enquanto

outros, como Poseidon e seu filho Polifemo, o ciclope, tentam impedir o

sucesso do heroi. Contudo, mesmo em Itaca ha perigo a espreita, pois en-

quanto Ulisses vagueava pelos mares, durante cerca de vinte anos, um bando

de pretendentes explorava os recursos de sua casa na tentativa de pedir a mao

de Penelope, sua fiel e paciente esposa. A historia termina com o triunfo de

Ulisses que, com a ajuda do filho Telemaco, consegue matar os pretendentes

e restabelecer a ordem em sua terra.

Embora esta descri^ao da historia corra de uma forma direta e linear, na

realidade a narrativa da Odisseia desenrola-se atraves de uma rota multidi-

mensional e cheia de circunvolu^oes. De fato, a historia come^a ja quase dez

anos depois do irn'cio da viagem de Ulisses, que se encontra prisioneiro na

ilha da deusa-ninfa Calipso. Com a interven^ao de Atena, Ulisses e libertado

apenas para encalhar de novo na terra dos Feacios. Sobreposta a esta narrativa

primaria, esta uma narrativa secundaria, que conta a demanda de Telemaco
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por seu pai perdido. Alem desta justaposi^ao de narrativas, temos a parada de

Ulisses com os Feacios, tempo durante o qual o heroi conta aos seus

hospedeiros a sua trajetoria nos ultimos dez anos. Esta trajetoria costuma ser

nomeada como os seus “wanderings” ou “vaguea^oes.” Sao as vaguea^oes que

incluem tao famosos episodios como o encontro de Ulisses com os Ciclopes

e as Sereias.

Como vemos, a Odisseia constitui uma multiplicidade de narrativas repletas

de historias dentro de historias. Esta componente da epopeia de Homero sera

recuperada quando analisarmos um piano narrativo semelhante em Terra

Sondmbula. Os temas principais da Odisseia
,
alem dos ja mencionados como

o do herofsmo e o da viagem, incluem a separa^ao e a uniao da famflia, a

prova da resistencia tanto ffsica como psicologica do heroi perante obstaculos

aparentamente insuperaveis, e a dicotomia entre ordem/desordem no nivel

socio-politico da historia. Revisitaremos tambem estes temas quando consi-

derarmos os paralelos tematicos que existem entre as duas obras.

Manifestagoes Epicas na Literatura Moderna

Ate agora consideramos o genero epico exclusivamente na sua forma e con-

texto classicos. Sabemos, porem, que a epopeia tern passado por uma evo-

lugao constante desde os tempos antigos. Obras como a Divina Comedia de

Dante e o Paraiso Perdido de Milton, produzidas durante a Idade Media e

comedo da Modernidade, e, mais contemporaneamente, Moby Dick de Herman

Melville e Ulisses de James Joyce, servem como testemunho da continuidade

do genero, se bem que em formas diversas. A procura de algumas explicagoes

para esta continuidade, e utilizando as teorias sobre generos literarios

formulados por Gerard Genette e Alistair Fowler, Ana Mafalda Leite aponta

a distin^ao entre os elementos formais e tematicos de uma obra e o seu modo

inerente. Enquanto questoes de forma e tema sao sujeitas aos fatores his-

toricos que existem exteriores a um determinado genero, o modo permanece

como elemento intrfnseco aquele genero. E esta no^ao trans-historica do

modo que Fowler adianta no seu livro Kinds ofLiterature - An Introduction to

the theorie ofgenres and modes'.

External forms rapidly change. And kinds have also been linked to social institu-

tions, along with which they have become obsolete — or, as we say — ‘outmoded.’

The modes however appear to be distillations, from these relatively evanescent

forms, of the permanently valuable features. Thus, they have achieved indepen-
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dence of contingent embodiments and may continue to all ages incorporated in

almost any external form, long after the antecedent kind has passed away. (Ill)

E neste sentido perserverante do modo que Ana Mafalda Leite considera

a presen^a do genero epico na literatura africana moderna. Como Leite

menciona, a modernidade e caracterizada pela extrema multiplicidade de

trails genericos e pela sua “dimensao plural” de formas, temas e modos (35).

As modaliza^oes epicas que ela encontra, portanto, na literatura angolana e

cabo-verdiana escrita antes da independence, conformam-se a esta dimensao

plural. A cita^ao seguinte, retirada da sua analise sobre a literatura contem-

poranea destes paises, serve como um exemplo nftido deste processo.

Verifica que a dessacralizagao efectuada no seio da comunidade tradicio-

nal, no decorrer dos ultimos anos, levou a uma separaqao entre a cria9ao

poetica e a vida. A narrativa epica, tal como outro texto oral, deslocada do seu

contexto ritual, ganha um cariz mais abstrato e perde a sua funcionalidade.

Por estas razoes, a atitude do escritor moderno nao se pode limitar a

imita^ao ou recolha dos textos antigos, mas tern de ser criativa, no sentido de

adaptar o mito ao logos, de o repensar, actualizando-o, integrando-o numa

dimensao, neste caso, romanesca:

Segundo este ponto de vista o romance recupera apenas parcialmente aspectos do

mito; no caso da epopeia oral, um deles e do heroi, que podera ser encarado criti-

camente e retrabalhado de forma parodica. (81 )

Certamente, o mesmo argumento pode ser aplicado as comunidades mo-

dernas e menos tradicionais, onde o processo de “dessacraliza^ao” e deslocamento

de contextos rituais tern ocorrido em um ritmo acelerado. E precisamente o

deslocamento de contextos rituais que Mia Couto frequentemente tenta mostrar

tanto nas situates rurais e tradicionais como nos ambientes urbanos e modernos.

As paginas seguintes deste ensaio tern por missiva evidenciar como Mia Couto

actualiza o genero epico na sua obra e como esta actualiza^ao funciona dentro da

realidade mo^ambicana apos a sua independence.

Terra Sonambula

E necessario dizer desde ja que, embora sejam as modaliza^oes epicas da

tradi<;ao especificamente classica o objeto da minha analise de Terra Sonam-

bula, isto nao sugere que nao existam tra^os epicos de outras tradi^oes no



REEVALUATING MOZAMBIQUE 137

romance. A mais obvia omissao, portanto, e a presen^a da tradizao epica

africana e, sobretudo, aquela que surge dos costumes e arenas mo^ambi-

canos. Certamente, manifesta<;6es destas tradi^oes estao patentes no livro

inteiro e sao essenciais para o seu desenvolvimento. Tais caracterfsticas afri-

canas’ incluem aspectos folcloricos, mitos tanto antigos quanto populares, e,

com toda a probabilidade, historias epicas com origem na tradizao africana.

Porem, e importante lembrar que a presen^a de tradi^oes africanas ine-

rentes a este romance, nao nega o significado de temas epicos advindos da

tradizao ocidental. Sabemos que Mia Couto, como a grande maioria dos au-

tores africanos da sua gera^ao, recebeu sua forma^ao atraves da literatura

ocidental e, portanto, a sua intera^ao com a mundividencia africana acaba

sendo filtrada pela lente da literatura europeia. Por esta razao, e essencial nao

ignorar as consequencias, na sua complexidade, de tal intera^ao.

A historia contada em Terra Sondmbula, como na Odisseia, so pode ser

compreendida na sua duplicidade. Primeiro temos a historia dos dois deslo-

cados, o orfao Muindinga e seu companheiro, o velho Tuahir, que andam a

procura de refugio da violencia da guerra civil que devasta a terra. Contudo,

justapostos a esta primeira narrativa escrita na terceira pessoa estao os cader-

nos lidos por Muidinga, que contam na primeira pessoa a viagem feita por

Kindzu, essa figura enigmatica que se retrata igualmente como “orfao da

famflia e da amizade” (29). Estes dois pianos narrativos desenvolvem-se simul-

taneamente durante o percurso do livro. Notamos que, alem desta constru^ao

dupla da narrativa, existe uma multiplicidade de historias narradas pelas

diversas personagens encontradas no livro, o que acaba por criar uma

sobreposi^ao de historias semelhante a que apontamos na narrativa da

Odisseia. Mais a frente esta compara^ao tornar-se-a mais clara.

No primeiro capftulo de Terra Sondmbula encontramos as duas personagens

principals, Muidinga e Tuahir, na estrada, ou mais precisamente na “estrada

morta,” o caminho que os leva para o exterior de um campo de refugiados em

Mozambique, em direzao a um novo destino (9). Logo aparece um “machim-

bombo” ou “autocarro” incendiado ao lado da estrada e Tuahir resolve fazer dele

a sua casa. Mesmo que esteja coberto de corpos tambem queimados e apesar de

outros sinais hornveis da guerra, os dois conseguem arrumar o espazo da

melhor forma possfvel, e assim, trocam a estrada pelo autocarro.

Ao enterrar os cadaveres retirados do autocarro, eles encontram um outro

la fora, embora este tivesse sido morto a tiro. Os deslocados entao notam que

junto dele esta uma mala que contem as cartas autobiograficas de Kindzu. As
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historias de Kindzu, lidas por Muidinga, captam imediatamente a

imaginagao dos dois refugiados e, consequentamente, integram-se

intimamente na sua paisagem psicologica. A leitura, cumprida por Muidinga

(Tuahir e analfabeto) durante toda a noite antes deles adormecerem, assume

uma fungao ritualista. Esta forte presenga dos cadernos nas suas vidas revela-

se quando Tuahir, ao sentir a sua falta, exclama: “Esse fidamae desse Kindzu

ja vive quase connosco” (99).

A familiaridade que os refugiados sentem em relagao a Kindzu nao e

surpreendente, pois, em muitos aspectos, a historia dele serve como um

espelho que reflete as suas proprias vidas. Com a morte do pai (aquele que

recebia sonhos/profecias na famflia), o desaparecimento do irmao, e a safda

do amigo, Surendra, indiano dono da loja onde o menino partilhou a sua

amizade, Kindzu percebe que nao ha nada para si mesmo em sua aldeia e

resolve fugir da brutalidade da guerra. Levando a canoa do pai, Kindzu parte

com a ideia de entregar-se aos Naparamas, guerreiros de uma tribo mfstica,

situada no interior, que lutava contra os instigadores da guerra naquela terra.

A canoa de Kindzu o leva para encontros tanto com os vivos da terra, pessoas

com quern ele interage, quanto com os mortos, como, por exemplo, o

espfrito caprichoso de seu pai, cujo papel oscila entre perseguidor e protetor

do filho durante a viagem. A verossimilhanga do pai e necessariamente

ambfgua, pois ha fortes insinuates de que Kindzu sofre de sentimentos de

culpa por abandonar sua tarefa de levar oferendas ao pai morto. Seu pai aqui,

por exemplo, surge em seu sonho, para lhe dar advertencias e mostrar des-

prazer para com ele: “Se tu safres teras que me ver a mim: hei-de-te perseguir,

vais softer para sempre as minhas visoes...” (30). Embora esta dinamica

agomstica entre pai e filho mude na evolugao do livro, ela e simbolica da

ruptura que existe entre os vivos da terra e os seus antepassados. Verificaremos

que este tema ocupa um lugar extremamente importante no decorrer do livro.

Manifestagoes Epicas em Terra Sonambula

1) Viagem e Regresso

Um dos temas essenciais da Odisseia,
como ja foi apontado, e o da viagem. O

proprio ritulo o demonstra. Certamente, uma leitura cuidadosa do poema

revela uma preponderance de comentarios, da parte de mortais e de deuses,

que ligam o destino de Ulisses com a sua viagem, aparentemente, perpetua. A
entidade que mais se opoe ao regresso de Ulisses e Poseidon, deus englobante

da terra e do mar. Enfurecido por Ulisses ter cegado Polifemo, seu filho
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ciclope, ele desencadeia os elementos contra o heroi grego, como podemos ver,

por exemplo, nesta exclama^ao, enquanto Ulisses esta nadando para a terra dos

Feacios: “The proud Earth-shaker saw him, wagged his head and gloated to

himself thus: ‘Everywhere in trouble, all over the seas, wherever you go!’ (80)”

E mesmo depois, quando Poseidon reclama a Zeus, dominador dos ceus, sobre

a chegada de Ulisses a Itaca: “The Earth-shaker had not yet forgotten his

fateful word against great Odysseus long ago. Wherefore he began to sound

the mind of Zeus, saying,’. ..I did announce that Odysseus should not get

home before he had exhausted the sum of miseries’ (185).” Portanto, antes de

poder voltar ao conforto de sua casa, Ulisses e obrigado a cumprir o seu

destino como um naufrago errante por terras estranhas.

Notamos que em Terra Sonambula o tema da viagem ocupa igualmente um

lugar central. Quando Kindzu pede conselho ao “nganga,” o “adivinhador” da

sua aldeia, os ossos divinatorios anunciam-lhe: “voce e um homem de viagem.

E aqui vejo agua, vejo o mar” (33). Quer dizer, a sua decisao de pegar a canoa

de seu pai e embarcar para terras desconhecidas estava ja escrita no seu destino.

Verificamos que o destino de Tuahir, ao morrer deitado numa jangada na praia

esperando que a mare o leve, segue um semelhante caminho marinheiro.

Implkita no tema da viagem, porem, esta a esperan^a do regresso. Esta

esperan^a funciona como preocupa^ao subjacente nas personagens de

Muidinga, Kindzu, e Farida, todos motivados, de um modo ou de outro, por

um desejo de recuperar la^os familiares da sua vida anterior. Encontramos

este desejo na sua forma mais intensa nos sentimentos saudosos da

portuguesa Dona Virginia, mae adotiva de Farida, e, semelhantemente, na

esposa de Surendra, Assma, que imaginava por tras do mero barulho emitido

por seu radio “melodias de sarar saudades do Oriente” (24). Vemos que o

tema do regresso esta vinculado com o da coesao da famflia, um ponto que

ficara mais claro na sequencia desta exposi^ao.

Talvez, o melhor exemplo de uma manifesta^o epica em Terra

Sonambula, acerca do tema da viagem, suceda nao na terra dos vivos, mas no

reino dos mortos. Logo no im'cio da sua viagem, Kindzu chega as areias de

Tandissico, onde os “psipocos,” fantasmas que habitam o mundo subterraneo

dos mortos, assombram quern passa. Uma apari^ao o manda entrar em uma

das covas e lhe da o seguinte conselho: “Fica saber: o chao deste mundo e o

tecto de um mundo mais por baixo. E sucessivamente, ate ao centro, onde

mora o primeiro dos mortos” (43). Esta descri^ao dos nfveis sucessivos do

mundo dos mortos manifesta fortes ecos dos cfrculos de inferno descritos por
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Dante na primeira parte da sua Divina Comedia. Notamos, porem, que no

caso da historia de Kindzu, as particularidades deste mundo estao enraizadas

na linguagem e na cosmologia africana.

Cabe, tambem, chamar a aten^ao para um episodio semelhante na

Odisseia, em que Ulisses estende sua viagem a um tributario do rio de Styx e

faz oferendas para contactar os habitantes do Hades. Vem entao uma serie de

guerreiros mortos que contam cada um a sua historia, a apari^ao de sua mae

morta, e, finalmente, o espfrito profetico, Tiresias, que vai contar ao guerreiro

o caminho que ele precisa tomar para regressar a sua casa. Assim, a viagem de

Ulisses para o reino dos mortos representa uma prova essencial para o heroi

grego, uma vez que contribui para a forma^o de seu caracter e lhe fornece

uma sabedoria maior, por ter ido as fontes da Verdade.

E de salientar que a outra personagem principal em Terra SoncLmbula,

Muidinga, tambem passa, temporariamente, pelo reino da morte, so para

depois emergir com uma perspectiva renascida. Sabemos que Muidinga foi

quase enterrado vivo, enquanto sofria por ter consumido “maquela,” a

mandioca venenosa. E Tuahir quern o salva, mas so depois do menino passar

pelo estado de quase morto:

— Dobra as pernas, depressa. Nao podes morrer de pernas esticadas.

E o velho ajudou o miudo a dobrar as pernas. Ficou a espera que a morte

viesse. Passou-se tempo sem que o mo<;o se tornasse em pessoa conlufda. E se

passou ao inverso do esperado. No dia seguinte, ja Muidinga despertava,

fortelecido. Era uma crian^a a nascer, quase em estado de saude. (57)

2) As Prova^oes

A viagem para a morte representa apenas uma de varias provas de resistencia

que os protagonistas hao-de confrontar no decorrer de Terra Sondmbula.

Como ja foi mencionado, a prova de resistencia tanto fisica como psicologica

perante grandes obstaculos constitui um tema fundamental na poesia epica.

O primeiro tipo de prova que podemos identificar e o “trial by terror,” ou a

prova por terror. Encontramos um bom exemplo deste tipo no “Livro

Oitavo” da Odisseia
,
quando Ulisses e seus companheiros desembarcam na

terra dos ciclopes, sem saber do perigo terrivel que habita aquele lugar. Uma

combina^ao de curiosidade e de fome os leva ate a uma grande caverna, onde

decidem esperar ate que alguem volte. Infelizmente, o dono desta casa de

pedra e o proprio Polifemo, o Ciclope gigantesco e filho de Poseidon, que, ao
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trazer suas cabras para dentro da caverna, descobre os aventureiros

inesperados. Embora Ciclope seja parente de um deus, os seus atributos

culturais e intelectuais sao retratados em termos bastante depreciativos, como

vemos neste trecho narrado por Ulisses:

We left in low spirits and later came to the land of the arrogant iniquitous

Cyclopes who so leave all things to the Gods that they neither plant nor till: yet

does plenty spring up unsown and unploughed, of corn and barley and even vines

with heavy clusters: which the rains of Zeus fatten for them. They have no gov-

ernment nor councils nor courts of justice: but live in caves on mountain tops,

each ruling his wives and children and a law unto himself, regardless. ( 123)

Desgovernado e de temperamento vicioso, Ciclope recusa obedecer as

regras da hospitalidade, e opta por aprisionar Ulisses e seus companheiros,

comendo-os um de cada vez. Ulisses chama a atenqao do Ciclope para sua

posiqao de suplicante e para a proteqao que Zeus acostuma dar aos

convidados. No final, e o desdem de Ciclope para com tais regras universais

que traz o seu castigo, ou seja, nas palavras de Ulisses: “fit punishment for the

impiety that had dared eat the guests in your house” ( 133).

Faltando a for^a ffsica para dominar Ciclope, Ulisses e forqado a contar

com seus recursos intelectuais. Depois de seduzir o monstro com vinho, ele e

seus companheiros enfiam uma lanqa no unico olho do gigante adormecido.

Enfurecido por sua dor inexplicavel, Ciclope procura cegamente vingar-se de

Ulisses. Ainda preso na caverna, Ulisses entao leva a cabo a segunda parte do

seu piano de fuga, quando ele e seus amigos se escondem em baixo da pele

das cabras e, assim, passam pelos dedos do Ciclope, enquanto ele conta o seu

rebanho. Verificamos que a prova que Ulisses enfrenta no seu combate com

o Ciclope pertence a categoria do terror, ainda que, seu sucesso seja atribuido

a superioridade intelectual do heroi grego.

Como ja foi dito, tais provas de resistencia tambem permeiam as historias

de Terra Sondmbula
,
embora com diferenqas e particularidades determinadas

pela propria natureza do livro. Talvez o paralelo mais direto em termos

tematicos entre as duas obras se manifeste no quarto capftulo, quando

Muidinga e Tuahir caem na armadilha de Siqueleto. Andando pelo mato, os

dois pisam numa cova coberta de folhagem e ficam presos em um buraco

enorme. Quando Muidinga pergunta: “Estamos onde, Tuahir?” a resposta do

seu amigo sugere o mau pressagio da situaqao: “Nem fale. Deve ser morada
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do sapo gigante, o tal comedor de escuro” (70). A confirma^ao deste pressagio

se completa quando vem o dono da armadilha, Siqueleto, que, inves de os

salvar, os deixa na rede, como animais presos. Convencidos de que ele os vai

comer, come^am a vomitar, como se eles proprios estivessem estragados.

Uma leitura comparada revela que a figura de Siqueleto compartilha

abundantes caracteristicas com o monstro ciclopico na Odisseia. Descrito

como “um velho alto, torto” (71) ele fala um idioma estranho, compreendido

so por Tuahir, e mesmo assim com dificuldade, por causa da “ausencia de

dentes” que deformava “as palavras do solitario aldeao” (72). Contudo, a

caracterfstica mais marcante do Siqueleto e, certamente, o seu uso de apenas

um olho. Ha varias references dadas pelo narrador: “Um dos olhos

permanece fechado enquanto o outro esta aberto. O olho de servi^o reveza-

se, ora um ora outro” (71) e “Encara os prisioneiros com um so olho

enquanto fala na lingua local” (71). E quando Tuahir pergunta se ele estaria

triste, que Siqueleto oferece a explica^ao seguinte:
“

‘Ja nao hco triste, so

cansado.’ Era por causa do cansaqo que ele nao abria os dois olhos de uma so

vez” (72). Percebemos aqui um exemplo mtido de uma manifestable da

epopeia classica surgindo no texto moderno com uma clareza indubitavel.

Em outras palavras, a condi<;ao ciclopica do Siqueleto siginifica uma

cristalizaqao do processo delineado por Ana Mafalda Leite como uma

“recriaqao” ou “actualiza^ao” do mito no contexto romanesco.

Verificamos que algumas das mesmas preocupa^oes vistas no episodio do

Ciclope, na Odisseia
,
tambem estao presentes neste capftulo de Terra

Sondmbula. A no^ao da generosidade perante os convidados surge quando,

por exemplo, Muidinga exclama nervosamente, “Por que motivo ele nao

recebia bem os visitantes como ordenavam as velhas leis hospitaleiras?” (73).

O destino dos dois prisioneiros “abichados” mantem-se duvidoso ate que, por

acaso, Siqueleto ve Muidinga escrevendo palavras na poeira:

— Que desenhos sao esses? pergunta Siqueleto.

— Eo teu nome, responde Tuahir.

— Esse e o meu nome? (75)

O fascfnio que Siqueleto experimenta perante seu nome escrito,

identidade apresentada numa forma tangfvel, o leva a soltar os dois, sob a

condi^ao de que o menino desempenhe mais uma fa^anha. Todavia quando

Muidinga escreve seu nome no tronco de uma arvore Siqueleto e transformado
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no tamanho de uma semente, e se sente seguro de que seu “nome esta no

sangue da arvore” (75). Entao a resistencia de Muidinga em passar por esta

prova e baseada na sua capacidade intelectual, ou mais precisamente, no poder

quase magico e rejuvenescedor da sua alfabetiza^ao. Neste sentido, podemos

interpretar o tftulo do capftulo, “A Li^ao de Siqueleto,” de duas maneiras:

primeiro, como a li<;ao de sobrevivencia que os dois prisioneiros aprendem de

Siqueleto; e, segundo, como a aprendizagem atraves das letras escritas, que

Siqueleto ganha a respeito da sua propria identidade.

Os exemplos de paralelismos tematicos nas duas obras sao, como ja se

torna obvio, abundantes. Apenas quero chamar a aten^ao para alguns outros

casos que servem para ilustrar a ampla criatividade que Mia Couto utiliza na

sua actualiza<;ao do genero epico. O segundo tipo de prova que surge com

uma grande frequencia na epopeia classica e o “trial by temptation” ou a

prova por tenta^ao. Na Odisseia, descobrimos talvez a mais conhecida expres-

sao deste tipo de prova no encontro de Ulisses com as Sereias encantadoras,

que seduzem marinheiros incautos com seu fatal canto. A solu^ao de Ulisses,

de se amarrar ao mastro do barco, incorpora a combina^ao de ingenuidade e

ambi^ao que conjuntamente forma o caracter extremamente humano do

heroi grego. Embora esta cena seja a mais conhecida, ha outras provas por

tenta^ao que se destacam na Odisseia, como, por exemplo, a deten^ao de

Ulisses por Circe, a deusa sedenta, que transforma viajantes desprevenidos em

porcos, e, sobretudo, a ninfa-deusa, Calypso, que cobiga o heroi para seu

companheiro de cama por dez longos anos.

Logo no “Primeiro caderno de Kindzu” o jovem protagonista dialoga com

o velho adivinho, antes da sua viagem, que oferece o seguinte conselho:

O mar sera tua cura, continuou o velho. A terra esta carregada das leis, mandos e

desmandos. O mar nao tern governador. Mas cuidado, filho, a pessoa nao mora

no mar. Mesmo teu pai que sempre andou no mar: a casa onde o espfrito dele vem

descansar fica em terra. Vais encontrar alguem que te vai convidar para morar no

mar. Cuidado, meu filho, so mora no mar quern e o mar. (33)

A profecia do feiticeiro cumpre-se, quando no final do “Terceiro caderno,”

Kindzu encontra aquela que “mora no mar.” Logo, a rela^ao de Kindzu com

Farida, a gemea fragmentada e sonhadora, assume as dimensoes de uma prova

de tenta^ao. A cena surrealista no navio encalhado, quando ele a ve pela

primeira vez, refor^a as qualidades fantasticas e encantadoras da mulher:
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De repente, a ancora tombou com enorme estrondo. Por momento me pareceu

que, em seu lugar, jazia estendido um corpo humano. Pes-pos-pe, me afastei.

Fosse coisa ou gente aquilo era assunto da minha incompetencia...

Foi entao que encontrei a mulher. No princi'pio, era so um vulto no meio das cor-

das. Seria mais um fantasma? Depois seu rosto apareceu mais claro. Estremeci. Me

cheguei mais, espreitando na penumbra. A lua me ajudava, enxotando as brumas.

— Nao tenha medo, lhe disse. (66)

E depois a descri^ao da sua beleza semelhante a de uma deusa:

Suas roupas molhadas ofegavam de encontro a pele. A beleza daquela mulher era

de fazer fugir o nome das coisas. Olhando o seu corpo se acreditava que nunca

nele a velhice haveria de morar. Corpo sedento, olhos sedentarios. Sua voz safa

sem vestes, nua como se dispensasse palavras.

— Me chamo Farida, disse. (66)

Como no caso das sereias, o lugar de Farida era o mar. Embora a atrac^ao de

Kindzu por Farida nao chegue a ser fatal, ele reconhece o perigo de Hear no barco

com esta mulher: “Farida me roubava coragem do caminho, me roubava for^a

de decidir” (105). Quando o jovem resolve deixa-la no barco, para sair a procura

de seu filho, Gaspar, esta sem consciencia de que seus destinos nunca mais irao

se cruzar. A prova de tenta^ao que Farida simboliza para Kindzu tambem se

manifesta nas suas rela9oes sexuais com outras personagens secundarias, como

Carolinda, esposa do administrador em Matimati, e Jotinha, a jovem do campo

dos refugiados que e descrita como “dona de poderes” feiticeiros. (199)

Vale a pena aqui fazer um breve comentario sobre a evolu^o da

personagem de Kindzu durante o percurso do livro, sobretudo, perante a sua

capacidade crescente de ultrapassar provas. Ainda no amanhecer da sua

viagem, Kindzu escuta as palavras amea^adoras de seu pai: “Ja que eu tanto

queria a viagem, num dado entardecer, me haveria de aparecer o mampfana,

a ave que mata as viagens. Estara de asas abertas, pousando sobre uma

grandfssima arvore, disse ele” (46). Porem, sabemos que o pai, mesmo na sua

raiva, desempenhara o papel de guia de seu filho errante: “Quando encontrar

o mampfana me chame, entao. Talvez eu lhe escute, nesse momento. Mas nao

esque^a de trazer boa sura. Nao vou fazer cerimonia sem ela” (46).

Na figura do “mampfana,” “ave que mata as viagens” descobrimos vesti-

gios sugestivos da Odisseia, na forma do monstro Scylla, que guarda a pas-
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sagem estreita entre o caminho de regresso e Erebus, a terra da morte. Circe

descreve a Ulisses este monstro apavorante, como tendo seis cabeqas, cada

uma com dentes compridos que apanham marinheiros incautos nesta

passagem trai^oeira. Dai, o seu aviso para Ulisses:

I tell you, Scylla is not mortal, to be fought off, but an immortal blain, unpity-

ing, fierce, fiendish, invincible...Your best course is to push hard past her, invok-

ing Crataiis, Scylla’s dam, who whelped this curse of humanity. Crataiis, if called

upon, will keep Scylla from a second plunge. (172)

Como todas as profecias divinas na Odisseia, o encontro de Ulisses com

Scylla passa a acontecer, e e somente depois de chamar a Crataiis e de perder

uma parte da sua tripula^ao que Ulisses consegue passar.

De uma forma semelhante, descobrimos Kindzu no crepusculo da sua

viagem entrando no “Campo da Morte,” onde ele encontra “a arvore do

demonio,” e, como foi previsto, o temfvel “mampfana, a ave matadora de

viagens” (194) pousada nos seus ramos negros. Kindzu entao chama do

fundo da sua alma por seu pai, cuja ajuda demora a vir. De subito, o passaro

se rasga ao meio e uma voz sai do tronco da arvore assombrada, a voz de

Tafmo, o pai de Kindzu:

— O que aprendeste debaixo da casca desse mundo?

— Eu quero voltar, estou cansado. Eu agora sei quern es, me ajude a voltar...

— O que andas a fazer com um caderno, escreves o que?

— Nem sei, pai. Escrevo conforme vou sonhando.

— E alguem vai ler isso?

— Talvez.

— E bom assim: ensinar alguem a sonhar. (195)

Pela primeira vez no percurso de sua viagem, Kindzu ouve o louvor de seu

pai falecido. Contudo, e ainda mais significativamente, a derrota de

mampfana representa para Kindzu o seu dommio sob os medos e a realiza^ao

do seu papel como contador de historias. E como nos guerreiros gregos que

incorporam as virtudes do seu tempo, a func^ao barda de Kindzu, de “ensinar

alguem a sonhar,” ganha proposes heroicas nesta terra onde os sonhos sao

esmagados pela guerra perpetua.
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3) Desordem e Ordem

A terceira categoria tematica que consideraremos e a dicotomia entre

desordem/ordem no campo socio-politico que permeia a estrutura do genero

epico. Neste aspecto, a Odisseia nao e exce^ao. J.B. Hainsworth, por exemplo,

no seu artigo mencionado acima, descreve o impacto da primeira passagem

do poema: “[...] it stamps the Odyssey as a serious and moral work. It begins

with chaos, it ends, under the guidance of heaven, with the restoration of the

proper order of society” (42). Verificamos tambem que no genero epico e o

heroi que funciona como o engenho principal desta restitui<;ao do equilfbrio

social. A propria trajetoria de Ulisses serve como exemplo deste processo. A
sua partida de Itaca para juntar-se a batalha de Troia esta marcada por gloria

e esperan^a, porem seu longo regresso caracteriza-se por uma desintegrac^ao

gradual da ordem, tanto na sua casa, como nas etapas da sua viagem. Esta

queda na desordem esta exemplificada na destrui^ao dos recursos de sua casa

pelos pretendentes: nas palavras de Telemaco, “the grim, slow sack of my

innocent house” (16). A respeito dos solicitadores, notamos um esfor^o

retorico de Homero para lan£ar uma luz bastante negativa, e conseqiien-

temente, tirar qualquer vestfgio de simpatia que uma plateia poderia sentir

por eles: “these suitor-maggots who freely devour another man’s livelihood.

Freely indeed, without let or fine!” (5).

Lan^ado a costa na terra dos Feacios, Ulisses, naufrago nu, com a ajuda

deste povo consegue voltar a Itaca, mas ainda aqui, na sua propria casa, o

grande guerreiro deva softer a humilhagao de andar como um vagabundo,

pedindo esmolas dos pretendentes. Todavia, o climax deste processo

restituitivo vem, com for^a brutal, quando Ulisses e Telemaco massacram

todos os pretendentes presos, como bichos, nos corredores da grande casa.

Com a morte dos mesmos, sfmbolos de esbanjamento e explora^o, a ordem

e restaurada. Contudo, a historia nao termina aqui. Esperando a vingan^a dos

seus vizinhos, familiares dos pretendentes mortos, o grande heroi prepara-se

de novo para a batalha. Atena, temendo a erup^ao de uma guerra civil,

intervem pedindo a Ulisses: “Hold back. Cease this arbitrament of civil war”

e depois na forma de mediador, “set a pact between them for ever and ever”

(327), trazendo paz, finalmente, para a terra de Itaca.

Em Terra Sonambula a guerra existe como uma entidade fora do controle das

pessoas e, assim, toma a sua propria vida. Em todos os aspectos, e uma guerra

que aparentamente nao tern comedo nem fim, mas sim uma existencia inevitavel

e imutavel. Tambem, e aqui se revela seu lado mais pernicioso, ela existe dentro
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de nos: “A guerra e uma cobra que usa os nossos proprios dentes para nos

morder” (17). O enlouquecimento, o suicfdio e a violencia dirigida contra os

nossos familiares, todos constituent sinais de uma guerra civil que divide ao meio

nao so a na^ao, mas tambem a paz interior de cada pessoa que a habita.

Segundo o pai de Kindzu, a guerra “era confusao vinda de fora, trazida

por aqueles que tinham perdido seus privilegios” (17). Na realidade, ela

ganhava for^a tanto de dentro quanto de fora das fronteiras do pais. A
imagem de Vinticinco de Junho, irmao de Kindzu e simbolo da esperan^a

perante a independence de Mozambique, tornando-se bicho dentro de uma

capoeira e, finalmente, dentro de um tanque de guerra, exprime mais

nitidamente a desilusao que permeia todo o pais. Quando Farida pergunta a

Kindzu sobre os motivos daquela guerra, ele responde:

Lembrei as palavras de Surendra: tinha que haver guerra, tinha que haver morte.

E tudo era para que? Para autorizar o roubo. Porque hoje nenhuma riqueza podia

nascer do trabalho. So o saque dava acesso as propriedades. Era preciso haver

morte para que as leis fossem esquecidas. Agora que a desordem era total, tudo

estava autorizado. Os culpados seriam sempre os outros.

— Pode acabar no pais, Kindzu. Mas para nos, dentro de nos essa guerra nunca

mais vai terminar. (114)

A lei do saque ganhava a sua expressao mais aguda na cidade de Matimati

e, em particular, nas ac^oes corruptas de alguns dos seus cidadaos.

Encontramos, por exemplo, a figura do Assane, que alugava “cadeiras de

rodas” para “divertir o pessoal” e ganhar algum dinheirinho a custa do povo

(116). Tambem, socio de Surendra, Assne explorava a sua amizade com o

indiano para depois “nacionalizar,” a loja e chutar “o baniane no rabo” (123).

Esta peculiaridade semantica de “nacionalizar” que acaba sendo um sinonimo

de roubar, tambem se apresenta na historia de Quintino:

Aconteceu quando Quintino decidiu visitar a velha casa onde trabalhara como

empregado domestico. Ia ver se ainda sobravam os valiosos bens dos patroes. Nao

usaria a palavra roubar. Talvez nacionalizar. Nacionalizar uns bens a favor do povo

original. (154)

O patrao da casa e o ex-colono portugues, Romao Pinto, que morreu (de

causas supersticiosas) por dormir com a sua empregada mulata, enquanto ela
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menstruava. Descobrimos depois que o espfrito do ex-colono branco esta de

pacto com o admininstrador de Matimati, Estevao Jonas, para reestabelecer,

clandestinamente, o negocio do portugues falecido. Por isso, e tambem por seu

tratamento corrupto das “calamidades,” as quais deveriam ser entregues aos

refugiados esfomeados, que a sua esposa lhe chama “administraidof (181).

Este conj unto de personagens que aproveitam da desordem causada pela

guerra para se enriquecer assume um papel semelhante aos pretendentes na

Odisseia. Sao parasitas que se alimentam da miseria dos outros, enquanto que

a justi^a esta ausente. E, no final das contas, e o pais que acaba sendo a vi'tima

desta violaqao, como “uma dessas baleias que vem agonizar na praia” e que

ainda viva, “ja as facas lhe roubavam pedals, cada um tentando o mais para si”

(23). A critica socio-politica que o autor evoca nesta metafora e transparente.

Na epica classica, a retribuiqao dada pelo heroi as formas do mal e,

conseqiientamente, a restituiqao da ordem, sao sempre garantidas. Contudo,

no mundo moderno as coisas sao menos certas. No fim de Terra Sonambula,

os corruptos ainda exploram os bens da terra e a guerra continua como

sempre. Mesmo assim, ha sinais de que a vingan^a do povo nao esta tao longe

assim. Evidentemente, em Terra Sonambula geralmente tais sinais sao

comunicados por meios fantasticos. Quase na ultima cena do “Ultimo

Caderno de Kinzu” encontramos Kindzu sonhando que seu irmao, Junhito,

sfmbolo de independence, voltava ja um tanto humanizado. De subito,

aparecem os instigadores da guerra:

O que sucedeu, seguidamente, foi que surgiram o colono Romao Pinto

junto com o administrador Estevao, Shetani, Assane, Antoninho e

milicianos. Vinham armados e se dirigiram para Junhito, com ganas de lhe

depenar o pesco^o. Cercaram o manito, dizendo:

— Teu pai tinha razao: sempre te viemos buscar.

Entao Junhito me chamou. Eu me olhei, sem confian^a. Mas o que em mim foi

de dar surpresa, mesmo em sonho: porque em meus bravos se exibiam len^os e

enfeites. Minhas maos seguravam uma zagaia. Me certifiquei: eu era um

naparama! Ao me verem, em minha nova figura, aqueles que maltratavam o meu

irmao se extinguiram num fechar de olhos. Mas Junhito ainda lutava para se des-

bichar, desembara^ar-se da condenac^ao. (217)

Depois, Kindzu, como guerreiro naparama, canta as musicas da infancia

deles e, atraves destes “embalos,” seu irmao volta a ser “completamente
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Junhito” (217). A coragem desempenhada aqui por Kindzu ganha dimensoes

altamente heroicas, do tipo que Ulisses manifesta na sua luta final com os

pretendentes. Embora a desordem nao esteja totalmente vencida neste ato,

torna-se claro que as sementes de uma nova ordem foram semeadas.

Mas que forma tomam estas sementes rejuvenescedoras? Verificamos que

a can^ao de infancia que Kindzu canta para seu irmao, na verdade, ecoa a

can^ao profetizada pelo adivinho no final do livro. Depois de descrever o

futuro da terra e do seu povo em termos apocalfpticos, o adivinho preve que:

...surgirao os doces acordes de uma can<;ao, o terno embalo da primeira mae. Este

canto, sim, sera nosso, a lembran^a de uma raiz profunda que nao foram capazes

de nos arrancar. Essa voz nos dara a for^a de um novo principio e, ao escuta-la, os

cadaveres sossegarao nas covas e os sobreviventes abra^arao a vida com o ingenuo

entusiasmo dos namorados. (216)

Pois, sabemos que as causas da guerra e do sofrimento vao mais fimdo do

que as intrigas polfticas e os burocratas corruptos. Na verdade, e a ruptura

que ocorreu entre os vivos da terra e seus antepassados o que provoca a guerra,

e so a reconcilia^ao desta rela^ao trara paz ao pafs.

Neste sentido, a voz que o adivinho descreve e a voz do bardo, ou seja, o

contador de historias. O herofsmo de Kindzu nao se manifesta na sua

demanda de justi^a neste mundo (ele perdeu Gaspar e Farida), mas na sua

decisao de escrever suas memorias nos cadernos. E na palavra, ora contada,

ora escrita, que vive a esperan^a de um novo mundo. E justamente esta ideia

que e confirmada por Leonor Simas-Almeida no seu artigo, “A Reden<;ao pela

Palavra em Terra Sonambula de Mia Couto”:

Num presente em apocalfptica decomposi^ao insere-se— e a tese aqui defendida—
a esperant^a no futuro, subtilmente entretecida em todos os fios da narra^ao, ja que a

omnipresent^ das costuradas historias’ por si so representa a reinven^ao de uma real-

idade potencialmente letal quando desprovida de alternativas imaginadas. Afirmava

T.S. Eliot que o genero humano nao suporta muito a realidade,’ decerto por isso dis-

poem as criamras humanas da linguagem e da sua fun^ao poetica que lhes permitem

toda a sorte de heroes capazes de minorar, e as vezes redimir, a tragedia da vida. ( 160)

A reden^ao para Kindzu reside na sua capacidade de transmitir sua

historia para um outro, neste caso Muidinga. E, assim, na criaqao de uma
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memoria nao apenas pessoal mas coletiva, come^a a costurar-se a linha que se

havia rompido entre o futuro e o passado. Sabemos que, alem de encontrar

Gaspar, o destino de Kindzu era o de “ensinar alguem a sonhar.” Porem,

podemos dizer que, embora eles nao se reunam fisicamente, uma conexao

profunda e permanente se estabelece entre eles atraves dos cadernos.

Conclusao

Na parte introdutoria deste ensaio chamei a aten^ao para a multiplicidade

narrativa que organiza a Odisseia de Homero e a Terra Sonambula, de Mia

Couto. Considerei tambem a diversidade dos paralelismos tematicos que

existem entre as duas obras, examinando, em pormenor, as dicotomias entre

viagem/regresso, ordem/desordem, e a preponderance da prova de resistencia

nestes textos. Tambem procurei dar continuidade ao dialogo que se tern

desenvolvido na crftica sobre a existence de modaliza^oes epicas nas obras de

literatura africana moderna. E notavel que tais modalizazoes, ou seja,

recria^oes de caracterfsticas trans-historicas, encontrem lugar auspicioso na

imagina^ao de Mia Couto.

Em ultima analise, os dois textos contam as historias de faimlias separadas

e a for^a requerida para reatar tais la^os familiares. O genero epico, historica-

mente tern servido como um repositorio importante da memoria coletiva de

cada povo, que ve nas suas historias os tra^os espalhados da sua propria vida.

Como para os herois que habitam estas historias, o ato de contar fornece uma

conexao psicologica para os interlocutores, um elo narrativo que da

significado a uma viagem aparentemente interminavel e futil. Pois o ato de

contar, quando bem realizado, transforma-se em componente indispensavel

desta propria viagem.

Podemos afirmar tambem que esse ato de contar historias cumpre um

papel fundamental na narrativa de Mia Couto, na medida em que funciona

como vefculo da memoria coletiva popular em Mozambique. E e justamente

nessa memoria coletiva que encontramos as fontes de uma identidade cultural

nesse pais. Historicamente, a epopeia constituiu um genero que exprime com

exfmia nao somente a funda^ao de uma na^ao, mas tambem a constru^ao de

uma memoria coletiva. E nestes dois sentidos que Ana Mafalda Leite considera

a modalizazao epica na literatura angolana e cabo-verdiana, e o seu papel na

constru^ao de uma identidade nacional durante as lutas de independence.

Entretanto, a fun^ao desse genero no perfodo de pos-independencia,

sobretudo em Mozambique onde as divisoes etno-linguisticas e polfticas
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conduziram ao extremo de guerra civil, tem que ser reconsiderada. Como as

questoes de identidade nao sao necessariamente as mesmas depois da inde-

pendence, e preciso modificar o genero epico para acompanhar essas mudan-

Zas. As modificazoes significativas que encontramos em Terra Sondmbula suge-

rem que a epopeia, como genero literario, tera no futuro nova relevancia na

demanda de uma identidade tanto cultural como nacional em Mozambique.
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