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Introdu~ao 


A palavra conio, de utiliza~o comprovada desde 1080, deriva de 
contar. do latim computare, "enumeral''', e em seguida "enumerar os epi
s6dios de urn relato". De acordo com sua origem popular, conto, assim co
mo con tar c contador, sempre fizeram parte da linguagem corrente, dai seu 
emprego muitas vezes impreciso. Historicamente. 0 sentido da palavra va
riou muito. No sentido de "relato de coisas verdadeiras", ela e encontrada 
ate Malherbe. Na Renascen<;a, tern ainda duplo sentido: "relato de coisas 
verdadeiras", mas tambem ';relato de coisas inventadas". 0 Dictionnaire de 
I'Academie de 1794 define 0 conto como " narra<;8o, relato de alguma aven
tura , quer seja verdadeira, fabulosa. seria, ou engra<;ada", e acrescenta: "e 
mais comum para as fabulosas e engra<;adas" - com isso indicando uma 
transi<;ao para 0 sentido moderno de "relato de fatos, de acontecimentos 
imaginarios, destin ado a distrair" (Dictionnaire Robert). 0 enfoque por
tan to se deslocou progressivamente. e a palavra conto, que designava pri
meiro urn relato feito em uma situafGO de comllnicafGo concreta, oral de 
inicio, veio a designar 0 relato de urn certo tipt' qe acontecimentos . Diver
sas express6es correntes: "contos da carochinha", "contos de dormir em 
pe" , etc . acentuam muito bern 0 elemento mentiroso. ficticio, que entra 
na acep~ao da palavra na epoca moderna. 

Enquanto pratica do relato, 0 conto pertence ao mesmo tempo it tra
di<;80 oral popular e Ii Iiteratura escrita. Os pontos comuns entre esses dois 
dominios sao, alias, inumeniveis, pelo menos a nivel dos motivos, sem que 
seja possivel, na maioria das vezes, estabelecer se se trata de influencia ge
netica direta ou de simples questao de pertencer a urn campo tematico co~ 
mum que nao e, alias, especifico do conto. Todavia, a tradi<;ao oral define 
oconto segundo criterios ligeiramente 'jiferentes. e bern mais precisos. Ern 
literatura, 0 emprego dessa palavra nunca obedeceu a urn uso fixo, e 0 

conto nao constituiu para a conscH~ncia critica urn genero preciso, do qual 
se analisam os elementos constitutivos sem Ihes codificar a produ~ao. No 
maximo podemos distinguir lima certa visao implicita do conto na hist6ria 
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da distribui~iio dos termos "conto" e "novela", que parece residir cada 
vcz mais, a partir do seculo XVII, na oposi~ao verossimil/nao-verossimil, 
c cad a vez menos na noc;iio de contar 1. 

Entretanto, essa definic;iio implfcita do conto litenirio e muito mais 
restrita , e nao esgota sua.s caracteristicas. Mais do que pela oposic;iio a no
vela, genero tambem mal definido, sera com referencia ao conto popular 
da tradi~iio oral que 0 conto litenirio twi alguma possibilidade de ser dis
tinguido com precisiio. Ele e tanto mais especifico quando se aproxima do 
conto popular oral, caracterizado pela conjunc;iio de varios fatores hetero
geneos: oralidade, ficticidade confessa, estrutura arquetfpica particular
mente obrigatoria, fun~ao social no seio de uma determmada comunidade. 
principalmente rural. PRIMElRA PARTE 

ESTUDO DO CONTO POPULAR 

~ 

1. Ver Rene Godenne, La nouvelle franr;:aise. col!. Litteratures modernes, Pa
ris. PUF. )(H4. 



Capitulo I 

Conto popular e folclore 

1. CONTO POPULf(R E G£NEROS NARRA TIVOS 

No sentido estrito da palavra, urn conto popular e urn conto que se 
diz e se transmite oralmente. Essa defini<;:ao dos folcloristas modernos na
da diz sobre a origem dos contos, ao contra rio daquela dos romiinticos, que 
v'iam na poesia popular uma cria~iio do povo. 

Oconto popular, assim definido por sua transmissao oral, faz parte, 
portanto, do folclore verbal. AMm do mais e urn relata, diferentemente 
dos proverbios, dos enigmas, das piadas, da maioria das can<;:6es. 

Mas 0 que e urn canto popular? A lingua corrente emprega os termos 
"conto", "relato", "lenda", "hist6ria", sem qualquer rigor. Os folcloristas, 
procurando definir mais rigorosamente os diferentes generos narrativos po
pulares, utilizararn diversos metodos de abordagem: tematico, estrutural, 
arquetipico, funcional1. 

Ora, ao que parece, como afirma Dan Ben-Amos, cada genero ecarac
terizado por urn conjunto de rel~oes entre seus caracteres formais, seus 
registros ternaticos e seus usos sociais possiveis. A defini<;:ao popular de 
urn genero pode compreender distin<;:oes que se referem a qualquer urn 
desses niveis, ou a cad a urn deles. 

Para os principais generos narrativos populares represent ados na Eu
ropa, 0 mito, a gesta ou saga, 0 canto, a lenda, a anedota, os tra<;:os distin
tivos essenciais parecem ser os seguintes: 

I. Dan Ben-Amos. "Categories analytiqucs ct genres populaircs", Poe/iqlll', 
11." 1<) , Puris, 1974. 
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- 0 conto e, pois, urn relato em prosa de acontecimentos ficticios e 
dados como tais, feito com finalidade de divertimento. 

_ 0 mito, ligado a urn ritual, tern urn conteudo cosmogonico ou re
ligioso. Simboliza as cren9as de uma comunidade, e os acontecimentos fa
bulosos que ele narra sao tidos como veridicos. 

- A gesta ou saga, relato em versos de acontecimentos tidos como 
veridicos, tern por assunto os feitos de urn cla ou de uma linhagem. 

_ A lenda, relato de acontecimentos tidos como veridicos pelo lo
cutor e seu auditorio, e localizada: as definic;6es de tempo e de lugar inte
gram 0 relato. A lenda tern, alias, urn conteudo muito heterogeneo. Na 
Fran~a, as principais lendas dizem respeito a seres sobrenaturais ligados 
aos elementos (fadas, sereias, ondinas, duendes, espiritos, etc.); persona
gens ou acontecimentos locais (por exemplo, a lenda de Melusine, ligada 
a familia dos Lusignan; as historias de Diabo ligadas a constru9ao de pon
tes) ; a origem de sHios geograficos: fontes, colinas, abismos, etc. (por 
exemplo, os numerosos locais cujo nome esta ligado as proezas de Gargan
tua); a vida e os milagres dos santos da Igreja calolica (por exemplo, a 
lenda de santa Odilia na Alsacia). e cujo conjunto constitui a Lenda dou
rada. 

- A anedota conta acontecimentos veridicos de aJcance restrito, na 
maioria das vezes individual. As "historias de terror" - relatos de lobi so
mens, de almas do outr~ mundo -, que parecem ter desempenhado urn 
grande papel nos seroes dos camponeses 2, entram nest a categoria. 

o sistema popular dos generos na Fran~a so coincide parcialmente 
com 0 dos folcloristas. Com efeito. a lenda, que como vimos encerra rea

2. F.-M. I.uzel. Veillt?es bretollnes. Morlaix. 1879. 

CONTOPOPULAREFOLCLORl 

lidades muito diferentes, e uma palavra erudita. Quanto aos inform antes 
populares, estes dispoem de varias palavras para designa-Ia; e, "ao serem 
coligadas, as lendas estiio como que imersas no restante do discurso do in
formante" 3. A palavra conto, ao contrario, ainda em nossos dias tern um 
sentido muito claro. Esta naturalmente ligado ao ato de contat, portanto a 
oralidade, e a ficticidade: e urn relato que nao e " verdadeiro" . Alem dis
so, evoca urn mundo tradicional, "a relativa estabilidade de urn mundo 
mais fechado" 4. Assim, os informantes atuais distinguem 0 conto, criterio
samente, das anedotas e das piadas. que constituem em nossos dias a for
ma privilegiada do ate de conta:-. 

2. CLASSIFlCA~AO DOS CON'rOS POPULARES 

o estudo dos contos populares apresenta certas dificuldades de ordem 
terminol6gica. Os foJcloristas tentaram classificar os contos segundo crite
rios muitas vezes heterogeneos. ou entao mul tiplicaram excessivamente as 
subdivisoes. Os termos consagrados pela tradi~ao sao as vezes improprios, 
e nem sempre coincidem de uma Ifngua para outra. Entretanto , 0 catalogo 
frances Delarue-Teneze ii, seguindo 0 uso estabelecido pelo catalogo inter
nacional Aarne-Thompson 6, adota a seguinte cla s~ifica~ao: 

A. Contos propriamente d i/os . 

a) Contos maravilhosos, freqiientemente designados em frances pelo 
nome de "contos de fadas", impr6prio porque demasiado restrito, ja que 
raramente se trata de fadas . Os contos maravilhosos, de estrutura comple
xa, comportam elementos sobrenaturais, originalmente nao-crisHios (encan
tadores, metamorfoses, objetos magicos, etc.) . Os contos maravilhosos, aos 
quais tende-se as vezes a in.:orporar todas os contos populares. na realida
de constituem apenas uma pequena parte da l'epert6rio. 

b) Contos realistas ou novelas. Tambem neste caso 0 terma e impr6
prio, t: nao e aceito por todos os folcloristas . Os contos realistas, de estru
tura semelhante a do:, contos maravilhosos, distinguem-se pela ausencia de 
sobrenatural. Nem por isso sao realistas, e estao repletos de coincidencias, 
disfarces, golpes teatrais, desfechos improvaveis . Muitos dos contos das 
Mil e Uma Noites pertencem a esse genero. 

3. Marie-Louise Teneze. "Introduction A I'etude de Ja li tterature orale: Je can· 
t(;". Annales, Economies. Socieles, Civilisations. set .-out. 1979. 

4. Ibid. 
5. Paul Delarue e M.-t. Teneze, Le conte populaire /ralll,ais. Catalogue raiso/l

I I ~ des versions de France et des pays de langue fran~aise d'oulremer. 3 vol. , Paris. 
Maisonneuve-Larose. 1957 • 1963 , 1976. 

Anlti Aarm: e Slilh Thompson. The types of tke Folktale. I-Ielsi nquc. \9(;\. 
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c) Ce/l/ ~IS religiusos. Esses contos rlislinguem-se das lendas, com as 
qUlll') pari ham lim con teudo cristao . pelo fato de se tra tar de ficc;;oes da
da:. como ,uis 

d j Hist6rias de agros eSlllpidos , q ue na Franc;;a tomam, muitas vezes, 
a forma de h st6rias do Diabo cnganado. 

B C UIlt()S de unimais 

Esta catcgoria e diffci l de se just ificar leoricarnence, pois os animais 
exercem as vezes urn papel muito importante nos contos rna ravilhosos , C 

alguns cortos humorlsticos exis tem sob vadas rormas, alguns tendo como 
protagonistas seres humanos, outros, ogros ou ?nimais. Mas em geral reser
va-se este tenno para os relatos em que os papeis p rincipais, heroi e adver
sario, sao ~presentados por animais enquanto tais . A estrutura muito sim
ples do conto de animais faz com que seja ass unto de todos. Cada memo 
bra da comunidadc pode se alternar com os outros para acrescentar um 
relato ao que acaba de ser fei to· A cisao entre 0 emissor - contador -- e 
o receptor - audH6rio - , que caracteriza 0 ato de conta r do conto mara
vi lhoso, em parte desaparece no can to de animais . 

C, Contos humorislicos 

Este tipo de COJ1lOS. 0 mais abundante , re line relatos bern diferentes: 

relatos que cac;oam dos ricos, dos poderosos e das instHujc;6es estabe~ 

lecidas. Muitas vezcs tcm como herois pessoas humildes que conquista. 

rom urn lugar ao sol grac;;as asua esperleza; 


relatos que cac;;oam dos fracos, dos doen tes, dos bobos, como 0 cic io 

do loao Bobo, muita popular na Franc;a (1' . 1696); 

"beocianos", isto e, relatos que cac;oam dos hab itantes de uma regiao, 

considcrados tradiciona lmente como estupidos 7; 


retatos que cac;oam dos valores oficiais - honestidade. piedade, casti

dade. amor ao lrabalho - e poem em cena padres Jicenciosos , maridos 

enganados. mulheres infh~is; 


relatos cscatol6gieos; 


"contos de men tiras" ou " lorota8 " , que descrevcm proezas de pesca

rias ou de ca~adas, terras das mll ma,ravilhas evidentemente mentirosas; 


"giras" ou contos en umerativos. Sao contos do tipo: a criado chama 0 


8<;:ougueiro para matar 0 bezerro que nac quer heber no rio que nao 

q ue r apagar 0 fogo que nao quer queimar 0 pau que nao quer ba ter no 

eacharro, ele. 


7. Ub ia8/1(·IIIi. habil,tntc~ <.11.: Saint' BCUt. nH Brctllnha . 'lJS hubiumtcs de Viii 
Ll ll'Il ,!" "oilles. n'l NllrrIw ndia. d e. 

('ONTO POf'UI.IW F fOI.CI ORF. q 

A tipologia do conto da tradi'tiio oral. que a prilllcira vista poue pute 
eel' muito heterogenea. reflete a importancia da ficticidade como carther 
dist intivo . 0 con to e antes de tudo um relata nOo·fe/ ieo, que nno afirmn n 
rea lidade do que eJe reptesenta mas, ao contt-ario. procura mais ou menos 
del iberadamente destru ir "a il usao realista " , 

Essa di stancia em rela'taa ao real, que 0 conto maravilhoso iostallJ 
desde 0 infcio, e realizada pelo canto humoristico atraves do risa. e pelo 
conto de an imlli s, paradoxalmente. alraves da recusa do sobrenalural; nn 
medida em que esses an imais tem unicamente cal'acteristicas humanas 
(con tra.riamente aos animals dos contos maravilhosos. muitas vezes dota
dos de poderes magicos) , a ficticidade dos relatos logo aparece racilmente. 
Quanto as potacas e aos giros, scu aspecta ludica aeenluado faz deles 
relatos nao-teticos por excelencia: 0 jogo de palavras e delonge superior 
no interesse narrativo de urn relo1a redu2ido asua ossatura minima. 

http:POf'UI.IW


Capftulo II 

Tradi~ao oral e literatura escrita 

A presenr,:a, em textos escritos, de relatos ou fragmentos de relatos, 
atestados alias na tradir,:ao oral, levanta problemas muito delicados. Na 
maioria das vezes, trata-se de simples motivos isolados, que pertencem a 
urn fundo tematico comum, e nao pressup6em relar,:6es geneticas diretas 
entre literatura e tradir,:ao oral. Por vezes, urn motivo popular pode ser uti
lizado em urn genero literario, mas com urn sentido completamente dife
rente. Encontram-se assim elementos maravilhosos populares na literatura 
hagiografica da Idade Media, ou entao nos contos fantasticos dos roman
ticos. Quando relatos literarios inteiros parecem ser adaptar,:6es de contos 
populares,o que e frequente ate 0 seculo XVI, a passagem para 0 escrito, 
e portanto a mudanr,:a assim efetuada na fun<;:ao social desses relatos, im
plica for<;:osamente uma aitera<;:ao de seu sentido inicial. Alem disso, as in
terferencias entre tradir,:ao liteniria e tradi<;:ao oral podem ser muito nume
rosas, e e diffcil determinar em que sentido a influencia se fez sentir. En
fim, urn conto pode ter vivido muito tempo na tradi<;:ao oral antes de dei
xar, totalmente por acaso, tra<;:os em urn texto escrito, que constitui entao 
para 0 folclorista a mais antiga versao atestada, mas nao necessariamente 
a mais antiga forma do cunto. 

1. NA ANTIGOIDADE 

B que os contos populares sao as vezes muito antigos e, desde a An
IigUidade, a literatura conservou trar.:os deles. 

Oconto egipcio dos Dois irmiios (seculo XIII a.C.) parece aparen
larose com 0 conto tao difundido na Franr,:a 0 rei dos peixes (T. 303). Ja 
contcm 0 motivo do "aviso", objeto magico pelo qual 0 irmao que ficuu 
em casa cavisado do perigo que corre seu irmao, e pode assim partir il sun 
procura c salva-lo . 

a rOIl1UI1l:c de Apulcio, 0 astlo de Duro (scculo II da Ilossa era), CUIl

t~:1ll 0 I'clalo de All/or (' Psh,Ll(,. IlO qual ~c I'econhecc lllll dll~ contos mais 
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difundidos na Europa, A procura do esposo desaparecido (T . 425) , do qual 
A Bela e a Pera e urns forma literaria aoreviada. devida a Mme. Leprince 
de Beaumont. DO seculo XVIII. 

2. NA IDADE M~DrA 

A. Os lais, romances de aventuras e contos maravilhosos 

A Iiteralura medieval esrn muito impregnada do maravilhoso, de ori
gem diversa; mas nem sempre eflicit mostrar 0 Sobrenatural - cristianis
mo ou sobrevivencias pagas - . objeto de crenl(a, 0 maravithoso propria
mente dito. que esta in teiramente sob 0 signa da fiq :iio. Portanto, para do
)(almente, ediIfc;il falar de contos maraviIhosos na litel'atura da epoca. Os 
lais de Marie de France, entretanto, forma versificada, letrada, de contos 
armoricanos. impregnados de maravilhoso celtico, na verdade sao contos, 
puros relatos nos quais dhilogos e descrir;oes praticamente nao existem. 
Tendo par assunto pTincipal os amores de mortais e de fadas vindas do 
oulro mundo, tTansmitem dados tradicionais para 0 quadro da sociedade 
urbana. Pode-se assim aproximar 0 lai de Lanval e 0 con to A procura do 
esposo desaparecido (T. 400), 0 lai de Yonec e 0 passaro azul (T. 432), 0 

lai de Eliduc e As folhas que ressuscitam (T. 6l2). 

Rt.mances de cavalaria inspiram-se tambem em contos populares . 
Berta do pe grande, dedicado a miie de Carlos Magno, lembra 0 conto A 
noiva substitLdda cr. 403). Roberto, a diabo. que foi por muito tempo 
imensamente popular. transpc5e para urn contexto cristao 0 con to de loao 
Tinhoso (T. 314) . 

B. Fdbulas, "Roman de Renart" e contos de animais 

A celula basica do conto de animais tradicional e de tipo aberto; 0 

conto parte de uma disjun~ao para chegst· bern depressa a uma outra dis
junl(ao. 0 conto, estatico. e entao suscetivel de ricochetes infinitos. Pode
se entao falar de uma cadeia de contos de animals, composta de elementos 
estruturalmente equivalentes. 

Enquanto 0 conto maravllhoso chega geralmente a uma uniao, 0 con
to de anjmais e todo ele 0 relato de urna competil(iio. Sua organizal(ao se
mantica e regida por dois grandes principios de divisao bimhia: 1. a infe
rioridade fisica aliada a superioridade intelectual opoe-se a superioridade 
fisica aHada a inferioridade intelectual; 2. os seres domesticos op6em-se 
aos seres selva gens. 

Oconto 0 lobo, a cabra e os cabritos (T. 123) foi adaptado em urn 
esopcte (ysopet) medieVlll. Todavia. a genera literario da tabula, represen
tade na Fran98 peJos esopetes, coletaneas de fabulas inspiradas em Fedro 
e Esopo, em seguida nas Fabuias de Marie de France, op5e-se quase total

'fRADf('J,O URAl I 1.I'ITNATlJR" /iSCRII',\ I .l 

mente ao conto popular de animais , cujos motivos no cnlantu clc r~lomll. 
Como acentua Marie-Louise Teneze " "0 antropomorflSlno d!l (abu lll 6 
puramente convencional. 0 do conto econvicto e ingenuo. A fubut • !.wigi 
nalmente de inspiraltao clerical, tern uma i\.ln~ao pedag6gica cvidcnlc: chI 
privilegia 0 caso. 0 conto, feito para dar prazer, e urn Ilpelo ~o pro· 
longamento da narrativa, acadeia". 0 casal favorito da tfndi,ao oral frun
cesa e o lobo e a raposa. 0 Roman de Renart. cujos anlecedentes 1.(I.)I.trios· 
sao bern seguros 2, retoma muitos episodios tradicionais e consel'va l1ume
rosos tra,<os orais. sobretudo nos primeiros ramos. "Sem ser a emanclpa
"ao direta de uma obra coletiva popular, ele e estreitamentc vinculndo :t 

urn regiao" (J .-C. Payen) :1 . Entretanto, Leopold Sudre , linl1tancio seU pon· 
to de vista ao nlvel da aventura isolada, tinha boas raz.oes ao accnluar us 
fontes orais do Roman de Renart ~ . Lucien Foulet mostrou que a unidadc 
de base dessc vasto ciele nao e 0 episodio, mas siro 0 ramo. Ora, "0 que 
faz 0 Tamo ea integralfao de seus elementos em uma obra" r.. Isso distinguc 
clararnente 0 ramo do Renart litenlrio . da cadeia do conto popular Carla 
ramo do Roman de Renart constitui assim urn conjun lo individual c can:.· 
ciente de relatos. Certamente, os dez primeiros comprecndem relatos que 
estao entre os mais populares da tradilt80 oral : a pesca com a rabo, 0 lobo 
no poco, Renart (raposo) finge-se de marta para roubar peixes. etc . Mas 
05 ramos seguintes modilicam sensivelmente 0 espirito dos contos. com 0 

mistura de epopeia burlesca, parodia biblica, etc. 0 Roman de Rellurl , 
obra por vezes violentamente satirica, utiliza 0 riso como a unica fonna de 
subversao possivel na epoca . 0 conto popular de animais, no entanto, nada 
tern de subversivo. Parecc, ao contrario . caracterizado pela "convic<;iio 
profunda de que cada urn neste mundo est a ligado par toda a eternidad~ 
80 seu lugar. porque ligado aslIa natureza" (Marie-Louise Teneze) n. 

C. His/orielas em versO <fabliaux) e contos humoristicos 

Desde Joseph Bedier 7 . admite-se que os con tos humorLsticos. qu~ an· 
tes os partidarios da famosa teoria ind ianista ~ (Gaston Paris. Emmanuel 
Cosquin) fazjam remontar a ap6logos bud istas indianos vindos paTa a Eu

1. Ver M.·L. Teneze, Le conte populaire /ranr,:ais. Celia/agile . Ill, p. 92. 
2. Ver Leopold Sudre. Les sources du "Roman de Renllrt" , Paris, 1853. 
3. J.-C. Payen , Histoire litferaire de la France, I.' Paris. Editions Sociales. 1971. 

p.282. 
4. Leopold Sudre, op. cit. 
5. Lucien Foulet. Le Roman de Re.nart. Paris. 1914. 
6. M.-L. Teneze. op. cit., p . 81. 
7. Joseph Bedier. Les /abliaux, Paris, Champion (1 894), 1964. 
8. Ver Em. Cosquin. Les conies indiens et /'Occidenl , Paris. Champion. Ew· 

des /olkloriqu(Js. Paris, 1922. Cf. p. 46. 
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fopa gralyas aos arabes, sao ua realidade adaptas;6es de contos populares 
de humor. Todavia. ha diferen~as que devem ser levadas em conta. Certa
mente, as historietas em verso (jabliaux ), genero que conheceu seu apo
geu entre 1175 e 1400. sao verdadeiros contos para fazer rir: sao puros re
latos com estrutura actancial e funcional bastante rigida. Urn pequeno 
ml mero deles corresponde ao roteiro completo de contos populares, e al
guns contem motivos de contos maravilhosos orais. No entanto, diferem 
sensivelmente dos contos humoristicos da tradis:ao oral, pel a escolha dos 
assuntos e pelas atribuis:oes dos personagens, assim como pelo publico a 
que se dirigem e, pOl·tanto, pela ideologia que deles se depreende. Contra
riamente a Bedier, para quem as historietas em verso eram urn genero bur
gues, Per Nykrog II ve nelas urn genero aristocratico, apreciado sobretudo 
pela nobreza e pel a alta burguesia, que retoma sob 0 modo buriesco, paro
dieo, as tecnlcas da cOrtesia: os viloes sao nelas ridicularizados, sobretudo 
quando se gabam de cortesia; os letrados e os cavalheiros sao valorizados; 
os padres e os manges, amaldis:oados. E, mais do que tudo, 0 casamento e 
completamente desvalorizado. A grande maioria dos assuntos e de conteu
do erotica e entre eles as historias de adulterios sao privilegiadas. Aconte
ce exatamente 0 contnlrio com os contos humoristicos populares. Certa
mente, e dificil fazer-se uma ideia exata do lugar que tern as historias su
jas na tradj~ao oral : ao pudor dos narradores se acrescentou 0 dos coleto
res, que as relegaram a revista confidencilll Kryptadia 10. Entretanto, a tra
dis:ao oral parece preferir as historias de sedus:ao de mocinhas ignorantes 
as hist6rias de adulterio. Os contos humoristicos populares giram sobretu
do em tomo de duas grandes redes de temas: estigmatizas:ao da burrice e 
brincadeiras de mau gosto, quer devidas ao espirito de humor ou ao dese
jo de vingans:a, com urn elemento carnavalesco certo, no sentido que Bakh
tin 11 da a essa palavra; assim, os contos tao difundidos do Ladriio Ladino 
(T. 1525) e do 0 rico e 0 pobre campones (Unibos) (T. 1535), nos 
quais urn sujeito socialmente inferior prega pes:as em urn outro socialmente 
superior. 

3. NA RENASCEN~A 

Esse deslocamento tematico entre historietas em verso e tradis:ao oral 
vai se acentuando nesses verdadeiros contos que sao as coletaneas de nove
las "para fir", da Renascenc;a, geralmente inspiradas por Boccaccio e outros 

9. Per Nykrog. Les fabliaux , Copenh8gue, 1957. 
10. Kryptadia. Recueil de documents secrets pour servir a ['etude des tradi

tions popu/aires, Heilbronn , 1883- 1889, Paris, 1897-1905. Revista de tiragem reduzida. 
I I. Miliail B8khtlo, L 'oeuvre de Fram;:ois Rabelais et la culture au Moyen 

Age el sous la' Renaissance, Paris, 1970. 

TRADICAO ORAL E LlTERATURA ESCRlTA 

novelistas italianos. As Cem novas hist6rias apresentam uma esmagadora 
maio ria de relatos de adulterio cujos protagonistas sao, em sua maioria, no
bres, cavalheiros e procuradores. Quanto as Recreations et joyellx devis, 
atribuidas a Bonaventure des Periers (1558), apresentam decerto urn elen
co de assuntos mais extenso. As brincadeiras de born gosto desempenham 
entao urn pape! importante, mas muitos relatos s6 sao compreensiveis para 
urn publico humanista. 

o caso de Rabelais e exces:ao: sabe-se que Pantagruel e Gargantua se 
inspiram em urn livro de venda ambulante vendido nas feiras, Les grandes 
et inestimables chroniques de l'enorme geant Gargantua, que desenvolvia 
tradis:oes orais ja antigas. Toda a obra de Rabelais esta impregnada de cul
tura popular, e os relatos que e!e inclui sao extraidos diretamente da tradi
s:ao oral: assim, 0 episodio do "Diable Papefiguiere" pertence ao cicio 
muito popular do Ogre dupe 12. 

Nessa epoca, a Ihllia ve nascerem duas coletaneas de contos literarios, 
largamente inspirados, porem, pela tradis:ao popular: Les nuits /acetieuses 
de Straparola (1550,1553) eo Pentamerone de Basile (1634-1636). Essas 
duas coles:oes, preciosas para 0 folclorista. constituem a versao mais antiga 
comprovada de muitos contos populares. 

4. OS CONTOS DE FADAS NOS Sf,CULOS XVII E XVIII 

Os contos de fadas, que se tornam tao em moda nos saloes mundanos 
do fim do seculo XVII, sao sobretudo historias galantes inteiramente tira
das da tradic;ao popular. Tambem as Hist6rias ou Contos do tempo passa
do (1697), que se tornaram os celebres "contos de Perrault", destacam-se 
nitidamente na produs:ao da epoca. Essa co!etanea, assinada por Darman
cour, e geralmente atribuida a seu pai, Charles Perrault, sem que a pater
nidade desses oito contos em pros a jamais tenha sido determinada de ma
neira certa 18. A Bela Adormecida no bosque e atribuido a Basile, que tal
vez se tenha inspirado no romance medieval de Perce/orest. Riquet a la 
houppe e inteiramente invens:ao de Perrault... ou de Mlle. de La Force. 
Mas os seis outros contos, 0 Chapeuzinho Vermelho, Barba Azul, 0 galo 
de botas, As Fadas, Cinderela, 0 Pequeno Polegar, sao todos tirados da tra
dis:ao oral popular. Mas trata-se de adaptas:oes muito literarias, e Penault 
reformulou profundamente os relatos em que se inspirou, transformando 
as vezes episodios inteiros, para adapta-Ios ao publico mundano a que os 
destinava. De modo geral, Perrault suprimiu tudo 0 que podia chocul' II 

12. Ibid. 

13. Ver Marc Sori.mo, Les ('antes de Perrault. CLlltLlre .~lIl'a/lte et ('lilt LIT(' II() 
pl/laire·. Paris. Gallimard (1968). IQ77. 
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~cnso da decencia, mas tambem 0 da verossimilhanc;:a de seus leitores; deu 
11inlriga urn senlido mais realista, atenuou 0 maravilhoso e 0 absurdo sem
pre que possive\. As moralidades em versos, as piscadelas para 0 publico 
manifestam tambern urn paternalismo certo para com 0 maravilhoso popu
lar, considerado erroneamente como uma marca de credulidade. Assim re
formulados, os "contos de Perrault", cujo exito foi consideravel, sao de
volvidos, pelos livros de venda ambulante, a tradic;:ao popular de que ti
nham saldo, influenciando-a por sua vez. Os contos que ainda sao conhe
cidos pOl' todos na Franr,;a 0 sao na versao e sob 0 titulo fornecidos por 
Perrault, mesmo quando muito distantes das versoes coligidas diretamente 
fla tradic;ao oral pelos folcloristas. 

Os contos de Mme. d'Aulnoy, Contes nouveaux ou les Fees iI la mo
de (Contos novas au as /adas da modal. de 1698 afastam-se ainda mais da 
tradic;:ao oral. Se La Challe blanche, La Riche au bois, Finette-Cendroll 
lembram contos populares, outros tern temas mais romanescos - fanta
sias, duplos sentidos sexuais, incesto - e 0 feerico se desdobra em longas 
analises psicologicas completamente estranhas a tradic;ao popular . H Dora
vante, para 0 publico letrado, os contos populares serao reservados as 
crianc;as. 

5. NO SeCULO X I X 

A. Os romanlicos e a cri(ll;iio popular 

o Romantismo teve 0 culto da "criac;:ao popular", como 0 testemonha 
o exito das velhacarias literarias de "Ossian"IMac Pherson e de " La Guz
la"IMerimee. Nerval, Nodier , Georges Sand inspiraram-se em contos e 
lendas populares, mas transformando-lhes completamente 0 sentido. Se os 
Contos de Nodier tambem contem lendas e " sortilegios" tradicionais, atin
gem sobretudo esses personagens inadaptados que passam por loucos ou 
lunaticos porque preferem, as insuficiencias do real. as revelac;:6es da vida 
imaginaria. Nodier utiliza urn genero popular, portanto comunital'io, para 
cxprimir 0 divorcio mais total entre 0 indivlduo e a sociedade. Muitas ve· 
zcs tambcm, como em Le monstre vert (0 -monslro verde) de Nerval ou 
em Tresor des feves et Fleurs des Pois (Tesouro das favas e flores das 
crvilhas) , de Nodier , 0 terna popular inicial e desviado em favor da ironia 
c da parodia . 

14. Ver Jacques Barchilon. Le conte merveilleu.\ /ral1l;ais de 1690 Ii 1790. 
Paris. Champion . 1975. 

15. Tz:vctnn Todorov./lltroductiol1 ci la lil/ era/ure fc7n/as/ique. Paris. 1976. 

TRADI(,'iW ORAL E LlTERATURA £SCRITA 

B. 0 canto jantas/ieo 

Oconto fantastico, que nasce no seculo XVIII com 0 Diabo enamo
rado, de Cazotte, e ve seu apogeu no seculo XIX com os relatos de Meri
mee, Gautier, Maupassant, utiliza freqiientemente motivos narrativos ou 
personagens e situac;:6es populares, tais como os contos e lendas nos trans
mitiram. Assim, 0 her6i meio-urso meio-homem do Lokis de Merimee, lem
bra loao do urso (T. 301), e La main de Maupassant e uma variac;:ao sobre 
o tema de Devolve minha perna (T. 366). Todavia, como relato - e To
dorov bern mostrou que 0 conto fantastico so existe como relata 10 ~ ele 
se distingue radicalmente do conto maravilhoso tradicional. Este, inteira e 
explicitamente sob 0 signo da fieeQo, move-se sem espanto no universo do 
Sobrenatural. Ao contrario, 0 fantastico nasce, como mostrou Irene Bes
siere 1Il, da justaposi9ao no tex/o de duas ordens, 0 Natural e 0 Sobrenatu
ral, e portanto de sua recusa mutua e explicita. 0 conto fantastico inscre
ve-se portanto em urn momenta preciso, em que se defrontam dois discur
sos culturais: 0 da Transcendencia, em que ningm:m acredita mais, e 0 da 
Racionalidade, impotente para dar conta de toda a realidade. 

6. NO S~CULO XX 

Essa antinomia se 3tenuou bastante desde a amplia9ao do conceito de 
realidade, operada pelas revoluc;:6es da psicanalise e do surrealismo. Assim, 
os contos de Marcel Aymee 17 adotam a tatica inversa da ingenuidade apa
rente: acontecimentos invc.rossimeis sao contados como se nada de mais 
houvesse. A irrups:ao do inverossimil no cotidiano nao espanta mais, em 
nossos dias, do que an tes espantava sua atuac;ao no domlnio do maravi
Ihoso. 

Alguns contistas contemporaneos bordam deliberadamente sobre con
tos populares tradicionais para deles desviar ou ate mesmo inverter o.s a 
priori ideologicos. Assim, 0 Pequeno Polegar de Perrault inspirou, em 
mais deuma parafrase de Fran90is Ruy-Vtida1 18 

, La fugue du Petit POLleel 
(A fuga do Pequeno Polegar), de Michel Tournier U9; La Fee du robinet (A 
fada da torneira), de Pierre Gripari 20, toma deliberadamente 0 avesso do 

16. Irene Bessiere. Le recit fanlastique . La poe/ique de l'ineertain, Paris . 
Larousse. 1974 . 

17. Vel' as coletaneas de novelas Les jumeaux du di.able (1928) , Les conies du 
chat perche, Le Nain (1934), Derriere chez Martin (1938), Le passe-muraille (1943') . 

18. F. Ruy-Vidal e C. Perrault , Le Petit Poucet , Grasset , 1975. 

19. M. Tournier, La fugue du Petit Poucet, Grasset , 1979. 

20. Vel' Pierre Gripari. Contes de la rue Broca. Paris, 1967. 
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do conto As Fadas (T. 480), e os Contes ii l'envers (Contos ao contrario) 
de Philippe Dumas 21 exploram esse veio sistematicamente, 

Porem, mais geralmente, em uma epoca em que os escritores encon
tram comumente sua inspirac;:ao no mftico e no onirico, e em que a escri
la recusa cada vez mais os procedimentos ilusionistas do romanesco tradi
cional, 0 conto litenlrio parece estar perdendo sua especificidade, para se 
dissolver, com os outros generos, em uma categoria unica , 0 relato , 

21. P. Dumas, Contes al'envers , L'Ecole des Loisirs. 1979. 

Capitulo III 

A coleta dos contos populares 

A preocupac;:ao de registrar por escrito e publicar contos populares. 
transmitidos oralmente entre 0 povo ha gerac;:oes, e, por forc;:a das circuns
tancias , uma empresa recente, que faz supor ao mesmo tempo urn interes
se dos letrados pe10 povo e a consciencia de que uma tradic;:ao esta em vias 
de desaparecer. 1:, portanto, uma empresa basicamente paradoxal, que 
mesmo realizada em condic;:oes 6timas nao pode jamais fazer inteira justic;:a 
a seu objeto de estudo. A dificuldade inerente ao pr6prio fato de fixar por 
escrito uma tradic;:ao oral, acrescenta-se 0 fato de que os coletores de con
tos tern tido motivos diferentes para estabelecer suas coletas, e por conse
guinte tern sido fieis a suas fontes em graus bern diversos. Poder-se-ia dizer 
que, quanto mais antigas as coletas, mais os contos conservados sao com
pletos e trabalhados, porem men os as transcri~oes sao fh~is a suas fontes 
orais. e inversamente, 

1. OS IRMAOS GRIMM 

De 1812 a 1815, os irmaos Wilhelm e Jacob Grimm, sabios fil610gos 
que se situam no centro do movimento romantico alemao, publicam os 
Contos da inftmcia e do Lar, recolhidos em grande parte junto a fontes 
orais, e destin ados a ilustrar suas teorias sobre a poesia "natural", em opo
siiio a poesia " literaria" . A atitude dos Grimm em face da massa dos do
cumentos coligidos e, em principio, a da fidelidade, embora esta varie de 
uma edic;:ao para outra 1. Em 1812, anotaram os contos exatamente como 
os ouviram. Em 1819, combinaram varias versoes , transformaram 0 estilo, 
depuraram os relatos a fim de adapta-los para as crianc;:as. Mas, seja como 
for, a coletanea dos Grimm inaugura a coleta cientf/ica dos contos po
pulares. 

1. Ver Ernest Tonnelat, Les fr eres Grimm , Paris, 19 i 2, 
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J\ cxemplo dos irmaos Grimm, em toda a Europa come~ou-se a regis
Irar Illc(odicamente os contos populares. 

2. ANTES DA PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL 

o ano de 1870, data da publicac;ao do primeiro volume de Luzel, 
Contes bretons, man:a 0 impulso das coletas de contos franceses feitas com 
urn espirito cientifico. 0 interesse pelos contos partiu de especialistas de 
oulras di sciplinas , para os quais a literatura oral trazia inIorma~oes precio
sas: romanistas. lingiiistas, celtistas, etn6grafos. E por isso que novas re
vistas, como Revue celtique, Revue des fangues romanes, Romania, abri
ram suas colunas a folcloristas que puderam publicar uma parte de suas 
coletas. Mais ou menos na mesma epoca, 0 folclore se constitui como uma 
disciplina completa, primeiro sob 0 nome de "tradicionalismo", e fundam
se revistas inteiramente dedicadas a ele: Meh:Jine, fundada e dirigida pelo 
ccltista Gaidoz (1877; 1886-1901); Revue des traditions popufaires, fun
dada e dirigida por Paul Scbillot (1888-1919); La Tradition, dirigida por 
Hcnry Carnoy (1887-1907); Revue du traditionalisme jranrais et etranger 
(1 898-1914). Na mesma epoca, duas grandes cole~6es de obras de folclore 
sao lan~adas: Les fitteratures popufaires de toutes fes nations, pela Mai
sonneuve-Larose (47 volumes de 1883 a 1903), e Contes et chansons popu
faires, pela Leroux (44 volumes de 1881 a 1930), que publicam coletas fei
las nas provfncias da Franc;a e no estrangeiro. 

As coletas mais importartes, pelo numero e pela qualidade dos rela
los reunidos como pel a seriedade dos folcloristas, sao as de Emmanuel Cos
quin na Lorena, de Franc;ois-Marie Luzel na baixa Bretanha, de Paul Sebil
lot na alta Bretanha, de Jean-Fran<,:ois Blade na Gasconha, de Achille Mil
lien no Nivernais e de Victor Smith no Velay. (Destas duas ultimas, infe
Iizmente, s6 uma pequena parte foi publicada.) Mas muitos outros deixa
ram coletaneas excelentes, embora de menor envergadura: Felix Arnaudin 
na Grande-Lande, Antonin Perbosc no Rouergue, Leon Pineau no Poi
lOll, ctc. 

Todos esses folclodstas tiveram a preocupac;ao de anotar fielmente 0 

cunteudo dos contos coJigidos, sem nada acrescentar nem transformar 2. :1. 

Flltretanto, arranjaram a forma dos contos, que antes tiveram que traduzir, 
l! os Iranscrcveram para uma Iinguagem escrlta. Uma excec;ao: Contes po
I'lIfllires dll Poitou, coligidos por Pineau e transcritos quase fielmente. 
constitucm a (mica coletallea dessa epoca que permite urn estudo da arte 
UO (;01110 (lingua. procedimcntos cslilfsticos, marcas de enuncia~ao oral) . 

c "l . Todnvia. ~tn BI:.ll.hS. II versiio que foi publicada combina. as vezes. varias 
fon te,> o rals 

A COLETA DOS CONTOS POPULA RES 

Todas essas coletas tiveram lugar antes do estabelecimento da classi
fica<;ao internacional de Aarne-Thompson 1 . e cada folclorista tentou c1as
sificar os contos de sua coleta segundo os criterios tctmlticos aproximativos 
que Ihe sao proprios . 

3. ENTRE AS DUAS GUERRAS 

As mOl·tes de Sebillot e de Cosquin marcaram 0 comelYo de urn perlo
do de eclipse nas pesquisas francesas sobre 0 conto. 0 unico foJclorista 
frances de importancia nessa epoca, Arnold Van Gennep", interessava-se 
mais pelas outras formas de foJclore. 

Em compensac;ao, na mesma epoca, ohras capitais para 0 estudo dos 
contos surgem no estrangeiro. Em 1910, Antti Aarne, principal nome da 
escola finlandesa 6. publicava urn primeiro ensaio de catalogo sistematico 
do conto popular 7. De 1913 a 1932, Bolte e Polivka publicavam cinco vo
lumes de Comentarios sobre os contos de Grim 8, que fornecem para cada 
urn dos contos versoes paralelas recenseadas fla epoca, no mundo inteiro. 
Em 1928, 0 folclorista americano Stith Thompson completava 0 cataIogo 
de Aarne, que se tornou 0 celebre Aarne-Thompson 9. E, pelo menos em 
princfpio, urn cataiogo sistematico de todos os contos populares do mundo, 
a ser adotado pela maioria dos arquivos e dos cat21ogos nacionais, inclusi
ve 0 catalogo do conto frances Defarue-Teneze. Uma nova edi~ao, consi· 
deravelmente aumentada, apareceu em 1961 . Esse catatogo classifica os 
contos repertoriados em contos-tipo, que recebem urn numero, os decom
poe em motivos , canota, para cad a tipo, a versao de Grimm e os prin· 
ci pais estudos monograficos que Ihe sao dedicados. 

4. AP<'>S A SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

Assistiu-se a uma volta dos trabalhos sobre 0 conto, orientados mais 
no sentido da etllologia . 

Em 1946 era fundada a Societe d'Ethnographie jran~aise, que publi
CO U, a partir de 1953, a revista Arts et Traditions popufaires. que veio a 

4. Ver pagina 32. 
5. Ver Arnold Van Gennep. Manuel de fol klore fral1~'(Jis cu lltemporail1 . Pari" 

Auguste P ica rd, 1938-1958. 
6. Ver p . 41. 
7. \'erzeichnis des J"'archenlypen, Helsinki, 1!:J Ill . 
8. Anmer/wllgen zu der Kinder-und Hausl11archen der RrUder Grimm. Berlin , 

191 3·1932. 
9. Antt i Aarnc c Stith Thompson . The /.VfJCS of the Fo/kla/e . Helsinki (lQ28) . 

l'lo I. os numcl'os aqui u til iz.a dos referem·se a esse cal{llogo . 
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ser Ethnologie fran~aise. No seio dessa sociedade logo se formou urn gru
po de pesquisadores, em torno de Paul Delarue, que se especializaram no 
estudo do conto. Para coligir os contos que ainda subsistiam, empreende
ram-se levantamentos met6dicos. Os resultados foram parcialmente pubIi
cados, em ATP, em revistas regionais, na cole'fao Contes merveillellx des 
provinces de France, hoje esgotada. Muitos porem fica ram em manuseri
tos. Esses pesquisadores nao eram mais "amadores esc1arecidos" de belas 
hist6rias, como os folcloristas do seculo XIX. mas sim especialistas, versa
dos nas disciplinas cientfficas: Genevieve Massignon em Iingiifstica, Aria
ne de Felice em estilistica, Charles Joisten em etnologia, e possuidores de 
uma preocupa<;ao de fidelidade absoluta aos relatos tradieionais que coli
giam. No centro dessa equipe, Paul Delarlle coordenava as pesquisas , e 
reunia lima documenta<;ao minuciosa, que fornecia a base de seu catalogo 
nacional do conto popular frances, ao qual, depois de sua morte, sua cola
boradora Marie-Louise Teneze 10 deu prosseguimento. 

5. AS COlETAS CONTEMPORANEAS 

o impulso espetacular da etnologia no decorrel' dos ultimos quinze 
anos suscitou uma renovac;ao das coletas, que passaram a ser fe itas siste
maticamente, com ajuda de gravador de som e de vfdeo-teipe, mlli tas vezes 
POl' toda uma equipe. Desde entao, foi dada enfase, por um lado, a pra
tica de contar, a arte tradicional da palavra em ac;ao, com uma tendencia 
portanto a restituir a voz e 0 gesto, a melodia e a atua<;ao do contador; por 
outro lado, no contexto social dos contos e do ato de contar. A explora<;ao 
se faz em profundidade, numa regiao mais reduzida, coligindo-se, com a 
mesma atenc;ao que edada aos contos, as hist6rias humorfsticas, as mem6
rias, as simples anedotas, 'as modinhas e os ditados, que alias tendem cada 
vez mais a substitui-Ios na tradic;ao oral. Charles Joisten em Savoie e Dau
phine II, Daniel Fabre e Jacques Lacroix em Languedoc 12, Michel Valiere 
no Poitou 1;\ coligiram assim uma safra impressionante. Esse trabalho de 

10. Paul Delaruc e Marie-Louise Tencze, L.e conle popuiaire fran~·ais. Catalo
gue raisonne. 3 vol .. Paris. Maisonneuve-Larose, 1957. 1963 , 1976. 

11 . Vel' COllIes pOfJuiaires du Dauphine. Grenoble, Musee Dauphinois. 1976. 

12. Ver Daniel Fabre e Jacques Lacroix . La tradition orale du conte oedtall . 
Paris, PUF. 1974. 1975.2 vol. 

13 . Ha eerca de quinze anos, Michel Valiere efetua pesquisas no Centro-oeste 
e na Occitania. 0 conjunto de suas coletas, mais de 1.000 fitas magneticas. constitui 
o Fundo Valiere na Bibliotheque Universitaire de Poitiers. 

A COLETA DOS CONTOS POPULA1~ES 

coleta se faz muitas vezes pari passu com uma ac;ao cultural de dcfcsa do 
patrimonio; assiste-se a uma certa colaborac;ao entre universidades. ecomu
seus, organismos de regulamentac;ao do territorio e centros de a<;ao cultu
ral Ioeais H. 

14. ;\ssim, Michel Valierc fundou a Ullion [Yoit ou-CharNlle pour 10 ('1I(1I//,(' 
pO{J1Iiaire. C 0 CClltro clIltura! /(( Marc/w ise em Gem,ay (Vienne). 



Capitulo IV 

A pratica de contar 

I. AS INSTlTUlC;:OES DE TRANSMISSAO 

A Jiteratura oral nao e, como pareciam acreditar as rornanticos, uma 
emana<;ao espontanea do povo, considerado como um vasto corpo indife
renciado. EJa esta firmemente bascada em urn contexto social e cultural 
preciso, e somente existe e se difunde em urn sistema de institui~6es de 
transmissao mais ou menos complexas. Certamente, esse sistema, que pode 
ser extremamente rigido, como demonstram os traballios dos etn61ogos so
bre certas sociedades africanas I , e relativamente fluido nas comunidades 
europeias. AJem disso, essas institui~6es de transmissao nao sao todas ob
servaveis em nossos dias, quando a literatura oral esta perdendo terreno 
nas sociedades industriais. A Primcira Guerra Mundial parece ter consti
tuido um corte . An tes de 1914, ha ainda, guase por toda parte, reuni6cs, 
alem daque\as estri tamente fa miliares, em que a narra<;ao de contos entre 
adultos tern urn papeJ importante. Apos 1918, 0 que se ve e exeec;:ao. Em 
nossos dias a pnitica de conlar existe arenas para as crianc;:as pequenas, na 
familia ou na escola. Tambem a leitura em voz alta tende cada vez mais a 
substituir a narra<;ao oral . Para se ter uma ideia do papel, muitas vezes 
consideravel, que desempenharam os contos na vida das sociedades rurais, 
ficamos reduzidos a reconstiluir 0 sistema das institui<;6es de transmissao 
por meio de testemunhos, lembranc.;as, fragmentos de documentos. 

E diffcil, no entanto, dar uma visao de conjunto valida para toda a 
Fran<;a. Os documentos sobre a pnitica de contar sao demasladamente es
pars~s. Dispomos seja de cstudos contemporaneos - os de Marie-Louise 
Teneze no Aubrac 2 , de Daniel Fabre e Jacques Lacroi x no baixo Langue

1. Ver Genevieve CaJaroe-Grinule. "Pour une Gtudc ethno-Iingu islique des lit· 
teratures orales africaines", Langages, 5 . 18, p. 22-47 . 

2. Vcr Marie-Louise T eneze, "Litterature orale narrative ", L'Aubrac. t , V. 
Paris, 1975 , 
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doc: l 
- que estuclam de maneira sistematica, e numa regiao precisa, ins

tituig6es de lrailSTIlissao moribundas; seja de caletas dos anos 40, que dao 
informag6es menos detalhadas sobre instituic;oes ainda com vitalidade, po
.rem bern reduzidas, e evocam as lembrany8s de juventude de seus infor
mantes (Genevieve Massignon na C6rsega, na Vendee 4; Ariane de Felice 
na Bretanha, no Barry :'); seja de fragmentos de iniormsyoes corupletaruen 
te esparsos forn"cidus pelos coletores do scculo XIX , eotre 1860 e 1890, 
que evocam na ocasiao as lembraoty8s de seus informantes. que remontam 
portanto mais ou menos a meados do secu lo XIX. Rests-nos sonhar corn 
esta enquete impossiveL urns descriyao sistematica dss instiluiyCies de 
transmissao dos contos, bern vivas, do seculo passado, realizada dentro da 
optica e com as metodos de amllise dos etn61ogos contemporineos! Alem 
disso, e multo raro que se tenham informayoes sabre 0 tempo antigo e, si
multaneamente, sabre os nossos dias, na mesma regiao, 0 que torna assim 
bastante aleat6rio q ualquer estudo diacronico das insti lui~6es de transmis
sao. Desse conjunto muito dlsper de clados, emergem alguns fatos ao que 
parece de valor geral. 

As instituic;6es de transmissao da literatura oral tern par modelo geral 
uma reuniao na qual urn recitanie tern a palavra. Nas sociedades ditas tra
dicionais, sao generalizadas e integralmente coletivas : todos os membros da 
comunidade sao consu midores_Alem disso, essas instiluiy6cs diferem das 
midias modernas quan ta ao fato de que os atos de comunicac;:ao do texto 
estao sob 0 controle dire to da comunidadc. 1sto nao quer dize r que qual
quer coisa seja contada a qualquer pessoa, a qualquer tempo; muito pelo 
contnirio. 0 ato de con tar se pratica segundo wn sis tema de tres pat'ame
tros principais: 0 quadro das reunioes (lugar, esta~iio, hora, ocasiao), a se
legao dos participantes (eia p ropria operada segundo tres criterios princi· 
pais: sexo, faixa etatia, profissao) , 0 repert6rio (ha uma certa correspon
dcncia entre 0 tipo de instituilrao de transmissa.o e as gencros narrativos 
que nela se praticam ). As rela«;;6es entre esses tres parametros podem va
riar grandemente de urna comunidade para outra . 

A. Os serves ca/etivos 

Embora seja comum lembrar os " contos de serao", quando se fala de 
folclore, 0 serao nao e uma condi~ao necessaria nem um a condivao sufi

3. Ver Les institutions de trans/er t de la llt terature occitalle, Montpell ier, 1972. 

4. Ver G_ Massignon, Conies de ['Ouest , col. "Contes mcrveilleux des provin · 
ces de France", 'Paris. Erasme, 1953; Contes eorses, AiK--en-Provence, O phrys , 1963. 

5. Ariane. de Felice, Contes de Haute-Bre/aglle. Paris, Erasme, 1955; Enquete 
sur quelques tradition s () raies , tese datilografada da Ecole du Louvre, 1945; Ellquete 
dans 10' Haut-Berry , manuscrito do Musee des Ar ts et Tradi tions popuiaires, 1943. 

\ /'NA f'lCA lJI CON III N 

cicnlc da lransmissiio dos contos_ Os ser6cs bl'el6es dc~cl' i lOS pur Luzcl 1\ 

compl'eendem sempre um CCnto , rnaravilhoso ou hUITIorfstiLv, mAS cunm· 
¥am pa r varias hist6rias de almas do outro mundo, apresenladas como veri· 
dieas, e termjnam corn dois cantos: urn gwerz epice , um s~f/e lide·D. Em 
outros luga res. ha adivinha~6cs, can~oes. proverbios. piadas . 

Em Aubrac, desde 1900, as contos gozavam sobre tudo da prcfc l'i!n 
cia das crianc;as. Q uanto aos jovens, p referiam as brincadeiras, as cam;:oes , 
e sobretudo a dan «;;a 7 . Os ser6es podcm ser regulares - ser6es de traba
lbo, de repouso - ou excepcioncIis - vigflias das vesperas de Natal ou dt' 
casamento , festas votivas , gran des ser6es de trabalho como os do canhamu 
ou da festa do porco no baixo Languedoc R. OS ser6es tcm (ugar sobretuclo 
no inverno, rna is ou menos desdc 0 dia de Todos os Santos ate a tcrc;a-fcira 
de Carnaval. As vezes as crians:as de menos de quatorze anos sao admiti
das, mas ireqiientemente sao excluidas pOl'que sao levadas cedo para 
dormir. 

B. As assembl<?ias mascLilina~ 

No baixo Languedoc, trata-se de ser6es de trabalho, no inverno, cujo 
repertorio e 0 mesmo dos ser6es coletivos de inverno; no verao, trata-sc 
de ser6es bastante breves , divididos por faixas de idade bern definidas. 
Nas assembleias de homens, no circulo ou no cafe, ha mais tracas de anc
dotas pessoais e historias Iicenciosas n. No Coudray (Vendee), em 1943, 
um des informantes de Ariane de Felice parlicipa em ser6es de cclibata
rios , on de se contam historias, e aos quais a pesqu isadora nao tern aces
so 10. 

C. As assemb/eias jemininas 

No tanque de laval' e na fon te, no baixo Languedoc, trocavam-se me
xericos. No veriio , real izavam-se ser6es femininos, de repouso, por baino, 
diante da fachada das casas , e entre os mexericos dlziam-se, eventual men
te, piadas a u contos tradicionais. As celebres couarails de Lorena, reuni6es 
de repouso , pOl' bairro, dianLc das casas , eram acima de tudo reuni6es fe
mininas, embora se aceitassem homens 11. Em Mayu (Vendee), os cesteiros 
nao participavam dos seroes das mulheres que fia vam, pois a luz das sim

6. F.-M. Luzc!, Veillc1es bretonnes, Mod ay. 1879. 
7. Vcr Marie-Louise Teneze . op_cit_ 
8. Ver D . Fabre e J- Lacroix, Les Institutions, op. eft. 
9. I bid 

10. Ariane de Felice, Enquete_ ... op. clI. 

Il. Lou is Marin, Les conies tradition l1els ell Lorra.ine , Paris . louve . 1964. 
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pIes candeias de resina, suficien te para fiar , era insu fi ciente para 0 traba
Iho da cestaria 12. 

D. As Gssembleias de crian{:(ls 

As reuniocs de narra<;:ao de contos reservadas as crian<;as parecem tel' 
sido mais ou menos institucionalizadas conforme as regi6es. Na Lorena , 
segundo Lou is Marin, elas ti nham uma fun<;:ao educativa clara, que pre
ponderava em muito sobre sua fun<;:ao rccreativa 1:\. 

- As reunioes de crian{:Gs pequenas acon teciam varias vczes por sc
mana, fora das horas de au la , reun indo ate trinta crian<;:as ao redor de uma 
contadora bem-dotada. Nenhum jogo nem bri nquedo era admitido nessas 
reuni6es, onde se cspel"ava das cria ns;as respcito e aten<;:ao. A narradora , 
ajudada por uma jovem que vigiava as reas;oes das crianr,:as, procut-ava fa
zer com que cada uma compreendesse 0 que ela con tava. Tinha conscicn
cia de Ihes estar transmitindo, com as historias tradiciona is e o~ cantos po
pulares, 0 respeito aos adultos e as boas maneiras. 

- As reuniOes de meninas e gar%s faziam-se em torno de alguma 
dona-de-casa, de algum agricultor ou artesa.o, pre-adolescentes nos quais se 
procurava incutir uma espccie de cultura tecnica geral. A transmissa.o do 
saber aliava a li<;ao direta de coi sas a anedotas, relatos ou Iendas referen
tes a urn oflcio e su as tradir,:6es. 

Desde a Primei l'a Guerra Mundial, no entanto, cssas reunioes de 
crian<;:as no ambito do pOIJoado sao exee<;ao. 

2. OS CONTADORES 

A narras;ao nao c da al<;:ada de lOdos, mas de algu ns ; todos os teste
munhos concordam neste ponto. Certamente , para as anedotas, as piadas, 
as adivinha~6es. e os contos de anima is em certa medida, cada urn pode 
tamar a palavra por sua vez. Mas os contos humoristicos e maravilhosos, 
que Sa,) mais complexos, sao da eompetencia das pessoas, pouco nwnero
sas, de quem suas prcfen~ncias, memoria e talento e os acasos da existen
cia fizeram contadores. Nao sao profissionais . embora alguns oficios as 
pred isponham J.I a tanto. Mas sao espec ialistas. 

12. A. de Felice , COll tes de J-Iallie-Bretagne. op. cit. 
13 . Louis Marin , op. cit. 

14. Profissocs i t inerantes: vcndedores ambulan tes na Breranha, alfaiares c cos
turciras a chamado no A ubrac,.ou, ao contrario; sedentdrias: eesteiros na Vendee, 
pas tores na C6rsega. Icnhadores no Canada. Marguerite Philippe e Barba Tassel. as 
principais informantcs de Luzel, eram respectivamente peregrina pO!' proeurac;ao e 
portadora de despachos leJegrarlco~ . 

\ I'/~ ' \ I/ C \ I'l l ( )NI,1f: l) 

Os CUlltadon;s nCI11 Sl!mpr(~ JJUUt!1Il dizcr de onLic t1 ('UHIIlI ~l' lI :; -':tll I I U~ 

Ouviram os "antigus" dizcrcJ1l , ou 0 poi, 8 mac. 0 nVQ, a av6. caso liws
scm side lambcm contadorcs . mas tambem nos SCI'O(>'S ou vigiandu OS ani 
mais. Sc muitos dizem tercm aprend ido seus contos na inf5nc ia. " icludc ern 
quc se memoriza mais ", os cesteiros da Vendee 111, os lenhadores cia 011
tario I Gaprenderam os seus na idade adulta , com a prstica de seu oneill, (; 
continuaram aprcndendo casos, pela vida afora . 0 metoda de memoriza
<,: ao dos contos e ind ividual. No mesmo povoado, Pierre Lelievre dcra-se (I ll 

trabalho de aprender seu& contos trecho pOI' trecho, (!nquanto que Gusti ll 
Michaud guardara os seus na memoria sem esfar~ . ap6s uma unica au
di<;ao I;. 

OS contadores tern orgulho de sua arte e consciencia de seu prestigio. 
" La Phraisie" era chamada para casamento e ser6es a varias Jeguas de dis
tancia Jk . Freqiientemente eles tern grande respeito pela tradi r;ao. 

Cada contador tern seu l'epert6rio pr6prio. Pierre Lelievre nunca se 
deu ao trabalho de guardar de mem6ria os " contos de farsa", e, dos oito 
relatos de seu repert6rio , sete eram contos maravilhosos. Quanto a " La 
Phraisie", tinha prediJe~ao pelos contos humorfsticos , ate mesmo licencio
sos. Maria Girbal eliminou por completo, ao que parcce , inconsciente
mente , os contos vindos do prelo de que ela tomava conhecimento 1". 0 
que e preciso para sel' contador? Certamente, e preciso ,. tel' tempo para 
sonhar os contos", isto e, rumina- los interiormente, mas tambem e preciso 
ter a oportunidade de pratica-Ios. senao podem SCI' esquecidos. 

A narra<,:ao csta sob 0 controle direto do audit6rio , que protesta se 0 

contador se cngana ou csquece algumas palavras tradicionais. 0 contador 
interpela seus ouvintes. que en tram no jogo e respondem . As formul as 
bretas "crie!-crac!", que mostram que 0 audit6rio nao adormeceu e que 
portanto 0 contador po de cont inua r. sao encontradas sob forma quase 
identica em nossos di as, nas ilhas Reuniao e Mauricio: "Krike, Krakc", 
cada vez que 0 contadol' faz intervir urn comentario pessoal em sua narra
<,:ao. Cad a contador tem nao somente seu repert6rio, mas sua mancinl 
propria de contar . 

). A ARTE DE CON TAR 

Pal'ecc que a ane de contar situa-se entre a criac;:ao e sua reprodu<;:ao. 
Oconto, como todo gencro transmitido oralmente, compreende elemento~ 

15 . Vcr A. de Felice , ConIes de fluute-Hrelagne. op. cit. 
10 . Ver Germain Lemieux. Les jongleurs du billochel . P<lris-Monlreal, 1972. 
17 . Ver Conies de Haule-Brelagne, op. eil. 
18. Suir Euphrasie Pichon. chamada " La Phraisie". ve r A. de Felice, EnqW!I" 

dal1s Ie HaUl-Berry. op. cit. 
19. Ver M.-L , Teneze, Aubrae:, up. Ci f . cap. 3. 

http:Aubrac,.ou
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rigidos, estaveis, e elementos fluidos, mais m6veis. Estes ultimos podem 
variar de llma narrac;ao para outra, no mesmo contador, que improvisa ca
da vez um pouco, a partir de diversos procedimentos mnemotecnicos: f6r
mulas tradicionais , enumerac;ao, correntes verbais e ttknicas de constrw;:ao 
estaveis: desenvolvimento a partir de temas e motivos, prontos ou "cli
ches" . que cada contador a.rranja a seu modo, repete como s50 ou modifi
ca; estruturas enumerativas: repetic;6es bimlrias. termirias. por series; in
vers6es 20. 

As f6nnulas tradicionais , que podem pertencer propriamente ora ao 
conto, ora a uma regiao, ou a urn contador, desempenham um papel essen
cia!. Muitas vezes rimadas, ou pelo menos aliteradas, sao escandidas ou 
declamadas em urn outro tom, e ate mesmo cantadas como em O osso que 
cOl/ta (T. 780) ou em Minha mae me matou, meu pai me comeu (T. 720). 
As f6rmulas finais e iniciais tem por funv30 principal acentuar 0 aspecto 
fict(cio do relata . quebrar a iluslio realista e trazer 0 audit6rio a realidade 
do dia-a-dia. 

20. Ver Ariane de Felice, Essai sur quelques techniques de l'ari verbal tradi
tionnel, tese de douiorado, Paris. Sorbo nne, 1957. 

Capitulo V 

A difusao dos contos populares 

1. CONTO-TIPO, ARQUETJPO E VARIANTES 

Con trariamentc a li teratura. que prop6e para cada escrito uma li<,:ao 
Lmica e fixa . a tradi9ao oral fomece um grande numero de relatos aparen
tados, que apresentam semelhanc; as evidentes e diierenc,:as mais ou menos 
grandes . Estas podem, alias , provir da competencia de uma comunidade. e 
ser re la tivamente estaveis, ou do desempenho do contador. e variar, assim, 
de Hma sessao para outra . 

Este tato levou as folcloristas da escola finlandesa, Kaarle Kron e 
Annti Aa rne. a distinguirem a$ noyoes de conto-tipo , versiio e variante. Os 
relatos cujas semelhanc;as sao maiores do que as di ferenl[as pertencem ao 
mesmo conto-tipo. Cada escl'i to alestado concretamente constitui uma ver
sac particular, e os motivos de que e constituido apresenLam variantes em 
relm; iio as out ras vers6es do mesmo conlo-Li po . 

Esses conceilOs revelaram-se operantes. e foram de uma grande utili
dade para a classi fi cac;iio e 0 eS Lu do compa rativo dos contos. 

N<I maioria dos casas, li ma sina li za<;iio empi r.ica dos contos-tipo se faz 
cspontaneamenle e sem problemas. As vezes , no entanto, as diferenr;as sa.o 
lao imporlanlCs qunnto as semclhan c,:as. e 15 dific il decidu se se deve esta
bclccer um s6 conto-tipo com ll umerosos subtipos, e u entao varios contos 
muito pr6ximos uns dos outros. b perque a nOC;ao de conto-tipo, tao prMi
~ U , levanta Ll problema le6rico da hiel'arq ujza~ao dos elementos constituti
vos. fund amenlal pru'a a analise moriol6gica, e portan to para uma classi
fica c;ao 16gi"a, e l1ao somenle pragmdtica, dos contos. 

POI' ou tro lado. os folcloristas da escola finlandesa fcstulavam a cxis
ti~ncia para l:ada con to-tipo de urn arquetipo, de uma forma original do 
conto da qual derivariam todas as vers6es comprovadas, e tamb(.!rD, sem 
duvida, outras perd idas no traJeto. Urn dos objetivos essenciais de seu pro
grama dc tra bal ho consistia em recollstitu ir esse arquetipo. ao qual atri
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buiam li ma existcncia historicCl 1. Mas os Iolcloristas contemporaneos nao 
aceitam rna is esse ponlo de vista e. na medida em que a inda utilizam a no
c;ao de ar qlletipo, concebcm-no an tes como urn modelo abstrato, fabricado 
pelo anali sta. Este modelo. que reune elementos disseminados em diferen· 
tes vers6es, e ou tros que sao apenas conjecturados, e determinado pelos 
gostos subjetivos do analista. em todD caso pcla perspectiva adotada. 0 
arquetipo de urn conto variani , provavclmenle. conforme seja estudado de 
urn ponto de vista socio16gico. rsic~lO a litico Oll esti llstico . 

2. D1FUSAO E TRANSMISSAO DOS CONTOS 

Essas concepc;:6es d ivergentcs do arquetipo estao l igadas a urn outro 
problema te6rico, 0 da genese e da d ifusao dos contos . Os defensores da es
cola finlandesa cram part idarios convictos da monogerlese dos contos ; para 
eles. cada conto-t ipo ti nha nascido em urn local un ico, a partir do qual se 
difundira . Consideravam que os conlos podcm Iransmitir-se de maneira es
tavel, sem transfo rmac;6es importanles . !lIe mesmo durante li m tempo mui
to longo, enquanto passam de gel'a9iio em gera<;ao na mesma regiao. QlIan
do emigram para ou tras regiocs. transformam-se para se adaptar ao novo 
con texto cultural. Krohn pensava. alem disso. que 0 fo lclore sc espalha 
como uma corrente, e que, para cada canto. atl'aves de lim estudo minucio
so das vuriantes geognHicas e hisl6ricas. deve-se podel' remontar ao local 
de origem (mico a partir do qual cle se diru ndiu. "como cfrculo na agua". 
de modo harmonioso e regu lar. transformando-se cons tantemente. 

Esse ponto de vista roi criticado por Cart-Wil helm von Sydow, para 
quem 0 folc1ore se lransmite lUuito men os livrementc, e an tes por saltos ir
regulares ~ . Dislingue nitidamente os transmissores ativos, aqueles que con
tam e mlldam, dos transmlssores passivos, aqueles que ouvem· .£ unicamcn
te sabre os tral1$missores atil'os. que consli tucm em cada comllnidade uma 
pequena minoria, que repousa a transmissiio do folclore. Em nossos dias, 
os folcloristas, menos ambiclosos, parecem tel' renunciado a determinar a 
origem geografica de urn conto e 0 conjunlo de slIa difllsao. Utilizam de 
preferencia 0 metodo fi nlandes para determinar os ponnenorcs da difusao 
de urn conto em uma cscala reduzida ~. Assim, Marie-Louise Teneze, rela
cionando motivos estillsticos e areas culturais. para os contos de Barba 
Azul (T. 3 12).0 lobo e as cabritos (T . 123), As crian(:as abandonadas na 

I. Ver An tti Aarne. L ei/fauen der vPrgleichellden M archenforschung. Hel
sinki. 1913, e Kaarle Krohn. Die fol k loristische II rbeil ::. metode. Helsinki. 1926. 

2. Vcr C.-W . von Sydow, Selected papers on f olklore, Copenhague, 1948. 
3. Ver Charles Joisten . "Un cas de mig ral ion de contes populaires: du Lan

gUl~doc au Dauphine" . Arts et T radltiolls pOJlulaires. 17. Paris. 1':169. 
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jloresta (T. }27) t: ClwpeLtzinho Vermelho (T. }33), pode delimitar no 
~entro da Frantr uma zona que parece seguir a bacia do Loire. Essa zona, a 
que se caracteriza ao mesmo tempo pOl' lima certa cristianizal;ao e pOl' um 
grande arcaismo, constitui lima ctapa intermediaria importante entre 0 T. 
312 eo T. 333 de urn lado, centre () T . ,'}7 coT. ,28 do outro·. 

4. Vel' Motifs st y/isti4t1es de contes e( aires ell/turelles. Melanges ell I'honneur 

d'Elisee Legros . Liege. 1976 
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Capftulo VI 

A origem dos contos popu)ares 

Em nossos dias, 0 estudo dos contos interessa-se sobretudo por seu 
sentido, sua forma artistica, e pelo papel que representam ou representa
ram em uma dada comunidade. Os folc1oristas do seculo XIX, por sua vez, 
estavam preocupados antes de tudo com a questao de sua origem. A exis
H~ncia, em varias partes do globo terrestre, de relatos semelhantes, igual
mente"absurdos" , constituia um enigma que era preciso resolver a to do 
custo. Avidos por encontrar origens absolutas, os folcloristas do seculo 
passado emitiram varias teorias convergentes, atualmente todas abandona
das, sobre a questao da origem dos contos. Algumas consideram os contos 
como tendo nascido em urn local unico, a partir do qual se teriam difun
dido progressivamente; outras consideram-nos como tendo surgido em va
rios pontos do globo, independentemente uns dos outros. Algumas veem 
os motivos dos cohtos como simbolos, outras os interpretam literalmente, 
como a lembranl<a de pnHicas e instituil<oes reais. 

1. A TEORIA INDO·EUROpeIA OU MtTlCA 

Esta teoria, que ja era ados irmaos Grimm, foi desenvolvida por Max 
Muller 1, especialista em sanscrito, e representada na Franrta por Charles 
Ploix e sobretudo Hyacinthe Husson. que a apJicou sistematicamente ao 
estudo dos contos de Perrault ~ . 

Segundo esta teoria , os contos derivariam de mitos cosmologicos aria
nos, nascidos na era pre-historica na India, suposto berrto do povo indo
europeu. Os arianos teriam concebido seus deuses em torno de fen6menos 

1. Ver R. Dorson. The eclipse oj Solar Mythology; A. Dundes . The study oj 
folklore, NT. 1965. 

2. Vel' Hyacinthe Husson, La chaine traditionnelle. Conies et 1c~[!.el1des (/1/ 

point de vue mythique. Paris, Franck, 1874. 
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meteorologicos, 0 Ceu, a Noite, 0 Sol, a Aurora, em urn estcidio cultural 
em que a linguagem era incapaz de exprimir noc,;oes abstratas. Apos a dis
pcrsao dos indo-europeus atraves da Europa, 0 sentido original dos deuses 
vedicos teria sido esquecido, para sob reviver apenas em expressoes ou pro
verbios obscuros. Oaf teriam nascido as mitos, historias invcntadas para 
explicar express6es c proverbios. Tendo estabelecido a identidade filologi
ca de Zeus e do Dyaus vedico. Muller pensava poder explicar assim 0 ca
rater barbaro de tantos mitos gregos: por exemplo, a historia de Cronos. 
devorando e depois vomitando setls filhos, seria uma alegoria do ceu, que 
devora e em seguida cospe as nuvens. 

Seguindo-se a cle, Hyacinthe Husson ve nos contos de Perrault " mi·· 
tos solares". 0 Chapcuzinho Vermelho com a testa coroada de vermelho, 
devorado pelo lobo , e a aurora engolida pelo sol devorador, ou pela escuri
dao. Sua avo, velha decrcpita, representa uma das auroras que a prccede
ram. Em A Bela Adormecida. equivalente do mito de Persefone, a herofn8 
adonnecida representa ao mesmo tempo a noite calma e seren8 a qual su
cede 0 dia. e a luz celeste invadida pelo inverno. 0 principe que a aeorda 
personifica 0 sol da manha e 0 da primavera. 0 Pequeno Polcgar e suas 
botas de sete leguas e a genio da luz. 0 ogro que procura come-l a e a sol 
devorador . Os pedregulhos semeados pelo caminho sao as estrelas. e os 
passaros que vern comer as migalhas silu as nllvcns que as cscondem. 

2. A TEORIA INDIANISTA 

Lam;ada por Theodor Benfey em 1859, a teoria indianista foi retoma
da na Franya pelo grande folclorista Emmanuel Cosquin, que permaneceu 
fiel a ela por toda a vida :\. Foi elaborada paralelamente as pesquisas filo
logicas coneernentes as eoletaneas de contos medievais vindos do Oriente, 
atravcs de traduyoes sucessivas que no tra.ieto os enriqueciam de eontribui
c;oes novas . e cuja origem parecia indiana: assim Le Roman des sept sages 
de Rome, a Discipline de C/ergie. de Pierre Alphonse. vindos do Pancha
(antra e outras co1ctancas indianas. 

Segundo os indianistas. sc todas as fabulas au contos de animais de 
Pal1chatal1tra sao de origem ocidental, grega antes de tudo. as contos mara
vilhosos provcm todos e1cs de um centro eomum, a India. onde tcriam ser
vido de parabolas no ensino dos monges budistas. Teriam emigrado no 
periodo histarico. em pequeno numero antes do scculo X, em razao das 
dificuldades dcvidas a transmissao oral, c em maior numcro a partir das 
incursoes muc;ulmanas, sllcumbindo entao a transmissao oral diantc da 

Vcr Em. Cosquin. I.es ('{)Illes inc/fens et rOccide/l/ . up. cit. 
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transmissao liteniria , cujos princinais centros eram Bizfmci o. a Wilia e a 
Espanha. 

3. A TEORIA ETNOGRAF1CA 

Sobretudo representada por Andrew Lang. na lnglaterra , a teoria et
nografica se opoe duplamente a tcoria mitica de Max Muller 4 . Longe de 
ser um detrito de mito, oconto esua fonna anterior. mais primitiva c rudi
mental'. 0 canto nao nasce em um local uruco, porem em varios locais ao 
mesmo tempo, em cultu ras com fl'eqiiencia muito distantes geograficamen
te , mas aprcsentando Ladas elas 0 mcsmo nivel de desenvolvimento cultu
ral : a fase do ani mismo e do lOlemismo . Os motivos dos con tos nao sao 
simbolos. mas sim vestfg ios de cren<;as e de pn'iticas arcaicas rcais: cani
balismo. xamanislllo . magin, relac;oes de familia com a nirnais. transform a
c;oes animais. etc . 

Arnold van Gennep, em La formation des legendes (A !ormafoo das 
lendas) ". adota urn ponto de vista etnografico proximo daquele de Lang, 
c explica principalmente 0 grande numero de contos de animais pela im
portancia que os ri tos totemicos tern para os primitivos. Mas sua concep
yao da cronologia dos d ifcrentes tipos de relatos orais C 0 oposto da de 
Lang. Van Gennep considera, com deito, que a evolu9ao se fez a partir 
dos generos mais util itarios. 0 milO que comenta urn r ito , c a lenda, que 
impoe urn dever , para 0 mais "gratuilo" , 0 conto Inaravilhoso, passando 
pelos contos de animais e as /abu/as. que ensinam uma Ii <;ao . 

4. A TEORIA RITUALISTA 

Paul Sain t yves . cujas leorias durante IllUilO tempo gozaram de gran
dl: prestigio na Franc;a , retoma e sistema(jza u ponto de vis ta dos etn6gra
ros H. lnterpre ta os persOilagens dos contos Iitetalmentc , como a lel11branc;a 
dc personagens cerimOl1iais em diversos ritos populares mais ou menos dc
saparecidos. Assim. 0 conto das Fadas i1ustraria os tratamentos que os 
mortais atraem para si segundo 0 comporLamento. bom au mau , que ado
lam para com as fadas. proletoras do Jar, pot o(;asiao dos rilos de primci
10 de jane iro. A Bela 4.dormccidn rcprescntaria 0 ano novo, e a velha a 
muquina de fiar , duble da racla Carabossc, lembrari a 0 petsonagcm de ve
lila dectcpita e fei ti cei ra que represenlava 0 8no que se acabava. nos dra

4. Vcr Andrew Lang. I_a mytho[()B, ie. Paris, Franck, 1974. 
5. 1.(1 fUrl/Id/j(1I/ Jt'~ ltlgMdes, Pari! , Hammarioll (1906), IQ22. 
6. VI: T I.Ci,~ c'(mtt·~ tiL' PI/rralllt et les n:cits pow/Wes. Paris, Nourry, 1923. 
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mas Iitu.rgicos do fim de dezembro ; estes encenavam a luta necessaria en
tre uma mulher velha e uma mulher nova, q ue deve tomar 0 fuso das maos 
da velha. 0 Chapeuzinb o Vermelho iembral'ia 0 costume da elej~ao da rai
nha de maio, sendo ela propria sobrevivencia de urn culto de primavera 
aparentado com 0 de Maia entre as romanos. Cinderela e Pele de AStlO 
seriam "rainhas de Carnaval", uma presidindo a domeslicidade interior , 0 

' Iar, a outra a domesticidade exterior, 0 quintal, em urn ri tua l de carnavaJ, 
magico-sazonal, destinado a favorecer as uni6cs e a fe rtilidade. 0 motivo 
do quarto proibido, em Barba Azul, lembraria a "casa dos homens" das 
sociedades primitivas, proibidas as mulhercs e aos niio-iniciados . A £lores
ta na qual se perdeu 0 Pequeno Polegar e seus irmiios seria 0 recinto sa
grado dos ritos de iniciar,;ao primitivos. no qual se opera a t ransformacrao 
do adolescente em homem. 

5. A TEORIA MARXIST A 


-
o folc1orista russo Vladimir Propp, ctHebre pOl' sua obra Mor/ologia 
do con to, que inaugura as pesquisas estrutura is sabre 0 con to maravilhoso. 
e tambem autor de um livro menos conhecido-, As raizes hist6ricas dos 
contos maravilhosos, que ainda nao esta traduzido p ara 0 frances 7 . Esta 
obra, de postura marxista, considera 0 conto maravilhoso como uma supe
restrutura , e propoe-se a reencontrar no passaJo os sistemas de produr,;ao 
antigos , ou antes as regimes liociais correspondentes, que possibilitaram 
sua criaC;ao . Os contos maravilbosos con tern vestfgios de crenr,;as e de ri
tuais primitivos. os das sociedadcs de cUi dos regimes de coleta e de cac;a, 
mas deformados pelas sociedades do come~o da era ag ricola que, nao com
preendendo mais esses ritos, os expticam por seus proprios esquemas cul
turais. Certamente, e impossivel confrontar globalmente conto maravilhoso 
e sociedade "patriarcal" (expressao que permanece bastante vaga em 
Propp), mas e posslvel rcferir ce l'tos motivos desses contos a certas insti
tuic;6es primitivas. A colocac;ao de Propp e, portanto , dupla : estabelece 
correspondencias entre elementos dos contos maravilhosos e ritos e cren
c;as das sociedades de cliis , em seguida retl'ac;a em sua:; linhas gera is a his 
toria das transformac;6es clesses elementos. Algu ns correspondem a ritos 
primitivos tais como a etnogl'afi a permite reconstituf-los, outros a ritos que 
nunca existiram enquanto lais, mas que fora m falsamente imaginados ou 
reconstituidos, portanto deformados e raeionalizados, pOl' cultur as mais tar
dias. Assim eque Propp vincula 0 motivo da interdic,:ao de sair e do encar
ceramento da he rolna a dois an tigos tab ll s: Os que concerncm aos reis pri 

7. Publicado em trauu~iio ilaliano sob 0 titulo Le rudiel sloriche del racton li 
cl i fate. Turim , Bori nghict i (1972). 1976 
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mitivos e seus filhos (interdic;ao de sail', de ser vista , de tocar a terra. etc.). 
e os que dizem respeito as mor,:as por ocasiao da purifica~ao menstrual. 
Mais tarde, os encarceramentos foram racionalizados atraves da interven
C;ao seja de uma falta pOI' parte do her6i ou da heroina, eventualmente de 
seus pais, como no caso de Persinette (T. 310), seja dos perigos que a 
amear,:am, como no caso da Bela Adormecida (T. 410). Mas a forma mais 
antiga do conto seria aquela em que as interdi~oes nao sao motivadas. 

Propp relaciona tamMm numerosos motivos de contos a uma das 
tres eta pas que constituem a estrutura basica dos ritos de passagem inicia
ticos : 1. separac;:ao brutal do novir,:o de seu meio-ambiente e sua transfe
rencia para urn recinto sagrado; 2. morte simbolica: encerramento em urn 
tumulo, viagem para 0 alem, luta contra 0 monstro ou torturas fisicas; 3. 
renascimento simbolico, muitas vezes brutal. A. primeira etapa correspon
deriam os motivos do rap to ou do abandono do her6i, 0 da partida do he
r6i para terras distantes, da crianr,:a prometida a um ser sobrenatural, da 
floresta misteriosa e 0 da .. casa na floresta". A. segunda etapa correspon
deriam os motivos da luta contra 0 dragao, do despedar,:amento do heroi 
ou da heroina, seguido de sua ressurreic;:ao, da morte temporaria (Branca 
de Neve [T. 709,] , A Bela Adormecida). A. terceira etapa corresponderiam 
os motivos da volta do her6i a este mundo e da perseguicrao magica, de 
sua chegada incognito, da amnesia fingida, etc . 

Discorrendo longamente sobre 0 personagem da feiticeira - ao que 
parece muito freqtiente nos contos russos -, Propp esclarece 0 desconten
tamento progressivo das religioes silvestres com 0 advento do regime agri
cola. Originalmente, a feiticeira, cujo dominio e a £loresta misteriosa, e ao 
mesmo tempo a senhora dos animais e a guardia do reino dos mortos. ~ 
urn personagem ambivalente, que ameac;a 0 her6i e 0 poe a prova, mas 
lhe fornece em seguida 0 auxiliar magico au a informar,:ao que 0 ajudani 
em suas aventuras. Com 0 advento do regime agricola e a importancia de
crescente da cac;:a, as provas infligidas pela feiticeira ao her6i , necessarias 
para iniciar 0 novir,:o nas duras reaIidades da vida em sociedade de car,:a, 
deixam de ser compreendidas e parecem inutilmente crueis. A feiticeira 
torna-se urn personagem unicamente negativo, e as religioes silvestres 
transformam-se em "sortilegios". 

Cada uma dessas teorias sobre a origem dos contos teve seu momento 
de gloria, suscitou poiemicas vioientas e encontrou adeptos e detratores 
apaixonados. Todas elas caracterizam-se por urn totalitarismo extremo, que 
pretende explicar inteiramente a origem de todos os contos por urn feno
menD unico. Isto explica em parte 0 ponto de vis ta violentamente cetico 
adotado em contrapartida por Joseph Bedier qUe , em seu Iivro Les /a
bliaux 8, ataca a teoria indianista e afirma que as historietas em verso (/a 

8. Ver T. Bedier . op. cit. 
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b/iaux) provavelmente tern origem em contos humoristicos franceses, mas 
que de urn modo geral e impossivel provar seja la 0 que for sobre a ori
gem dos contos, e que afinal de contas a questao nao tern interesse! 

Os anos cinquenta viram nascer um ponto de vista mais ec\ctico, re
prese~tado na Franc;a notoriamente por Paul Oelaruc, que destaca 0 que 
hu de verdade em cada uma dessas tcorias , insistindo ao mesmo tempo, 
com born senso, no fato de que "nao ha teoria ou metodo que dispense 0 

conhecimento a fundo da materia popular". 

Em nossos dias, a opiniao mais difundida, ao que parece, c de que, 
segundo Claude Bremond e Jean Verrier, as "raizes hist6ricas dos contos 
sao de fato uma abundancia de radfculas, e que 0 universo do conto se 
espalha em uma multidao de tradic;oes heterogeneas" 9. 

9. Ver Litterature, n.045. fevereiro 1982. " Afanassiev ct Propp". 

Capftulo VII 

A analise morfol6gica do conto popular 

Oconto e tam bern urn relato cuja estrutura. particularmente rigida, 
pode ser considerada corp.o arquetipica: dai essa dupla impressao, a leHu
ra dos contos, de alguma. coisa sempre muito diferente mas tambem mui
to familiar. As reflexoes de Paul Schillot, a primeira ~cntativa de classifi
cac;ao de Aarne, 0 Iivro de Bedier sobre as trovas ja constituiam, cada urn 
a seu modo. urn esboc;o dt: amilisc de cstrutura, mas C 0 folclorista russo 
Vladimir Propp quem inaugura verdadciramente a analise morfol6gica do 
conto em 1928. com seu Mor/ologia clo conlo, obra que somente nos anos 
sessenta sera conhecida no Ocidente, mas que exercera entao uma influen
cia consideravel no dominio da narratologia I. 

I. 0 MODELO DE PROPP 

Considerando que todo estudo genetico e semfmtico do con to precisa 
do seu estudo morfol6glco previo, Propp analisou uma ccntena de contos 
maravilhosos russos tradicionais, espcrando poder classifica-Ios, nao se
gundo seu assunlO , mas segundo sua eslrulura. Ele ve nos motivos dos con
tos maravilhosos elementos decomponiveis. 0 jogo de variaveis, os nomes 
e os atributos dos personagcns. e dc cOl1slanles. as ac;6cs qUI;; elcs reaIizam. 
S6 importa, para a estrutura do conto, a /unr,:iio dos pcrsonagens em rela
c;ao ao desenrolar do relato, sejam quais forem os personagens, scja qual 
for a maneira como exercem sua Ifunc;ao. Ao cabo de sua analise, Propp 
chega a concIusao de que os contos marav.ilhosos russos sao constitufdos 
de uma sequencia sintagmatica de 31 func,:oes, ligadas umas as outras por 
uma relac;ao de implicac;ao. Essas 31 func;ocs, sem estarcm fon;osamente 
presentcs em cada con to atestado concretamente . encadeiam-sc entrctan

\. Morphologie du conte, .Paris. Seuil (1965). 1970. 
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