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RESUMO: Este estudo expoe e discute as teorias mais recentes sobre a ge- 
nese da escrita na antiga Mesopotamia, em particular sob a 6tica da articula- 
cao entre a gbnese do sistema cuneiforme e a diversidade e funcao dos siste- 
mas comunicativos, no quadro de complexidade social crescente do final do 
periodo Neolitico. 
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Os sistemas de comunicacao, como qualquer outro fenomeno social, sao enraiza- 
dos em seu contexto historico. Isso nao significa dizer que sejam, simplesmente, o resultado 
de uma serie de conjuncoes, aleatorias ou nao, entre processos que lhes sao externos e 
anteriores. Tambem nao significa o contrario: que constituam, por si mesmos, o unico ou 
principal fator causal dos processos sociais, economicos e, sobretudo no caso, culturais que 
compoem a realidade humana. A boa resposta parece, antes, situar-se em uma zona muito 
mais complexa e fluida de interacoes entre campos distintos, mas nunca totalmente autono- 
mos, os quais poderiamos distinguir com alguma legitimidade apenas para fins de compre- 
ensao. A compartimentacao esta mais no nivel da especulacao historiografica do que da 
realidade historica. 

No entanto, seremos incapazes de estabelecer relacoes? Estaremos impedidos, face 
a monstruosa complexidade de nossos objetos de estudo, de supor causalidades, hierarquias 
de importancia ou mesmo de impor uma ordem cronologica aos eventos? 

A questao da genese e desenvolvimento da escrita cuneiforme parece um excelente 
campo de provas, com todos os riscos comportados pelos testes das hipoteses. A comecar 
pelas proprias nocoes de origem e desenvolvimento. Cada qual foi alvo de extensos debates 
no campo das ciencias humanas, sem que se pudesse ter chegado a uma adesao irrestrita ou 
a um descarte definitivo. Se a ideia de origem esteve muitas vezes acompanhada de uma 
indesejavel carga criacionista ou mesmo aliada a ideia de uma invencao ex-nihilo, contribu- 
indo assim para extirpar o aparecimento da escrita do quadro que lhe atribuia sentido, nada 
em sua critica pode menosprezar o fato de que o fenomeno sempre foi circunscrito no tem- 
po e no espaco, marcando um antes e um depois na historia dos sistemas de comunicacao e 
das sociedades humanas. Por outro lado, o evolucionismo subjacente a nocao de desenvol- 
vimento nao pode ser sumariamente recusado, apesar de suas consequencias deleterias (penso 
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especialmente no etnocentrismo ou na suposicao da existencia de superioridades raciais), sem 
que se ampute o raciocinio de um importante instrumento de explicacao que lhe permite esta- 
belecer a tipificacao e a comparacao entre momentos, lugares e mesmo culturas distintas. 

O problema que se coloca, portanto, e o de explicar a genese e a trajetoria de um 
sistema de escrita particular, situando-o em seu contexto historico, sem renunciar a proposi- 
cao das articulacoes necessarias ao seu entendimento, mas, ao mesmo tempo, procurando 
evitar as armadilhas do simplismo e do mecanicismo. Uma farta literatura buscou estabele- 
cer as conexoes entre o sistema cuneiforme e a emergencia da economia agro-pastoril, a 
centralizacao do poder, as novas formas de manifestacao religiosa, ou mesmo as transfor- 
macoes da mentalidade coletiva. Os resultados foram variaveis e, em todo caso, a conside- 
ravel renovacao do campo, nos ultimos anos, justifica uma apreciacao do problema. 

O habito, bem enraizado na tradicao, de considerar o surgimento da escrita como o 
divisor de aguas entre a pre-historia e a historia propriamente dita nao deixa de estar rela- 
cionado a uma visao particular do fenomeno, alem de revelar muito sobre a importancia do 
documento escrito para a historiografia. A tendencia que conferiu a escrita uma natureza 
matricial marcou profundamente a pesquisa e manifestou-se de formas variadas. Contente- 
mo-nos apenas em enfatizar estes dois aspectos: de um lado, as diversas tentativas de defi- 
nicao do conceito de "civilizacao", em que a Mesopotamia se enquadra de modo inaugural, 
sempre implicaram algum tipo de oposicao entre sociedades letradas e sociedades de tradi- 
cao oral; de outro, as condicoes de nascimento da assiriologia, inaugurada a partir de um 
esforco de deciframento de escrituras e linguas mortas por milenios, conferiram-lhe indele- 
velmente seu carater de saber sobre escritos, mais do que sobre sociedades. 

Seria inexato pensar, no entanto, que a defesa de um florescimento mais ou me- 
nos repentino do grafismo ou de seus atributos sociais distintivos seja um sintoma dos 
preconceitos ou das fragilidades documentais proprias da infancia do estudo. Veremos 
adiante que muitos dos melhores especialistas da atualidade enfatizam pontos semelhan- 
tes, ainda que dentro de um quadro de referencias totalmente diverso e a partir de uma 
base informacional impensavel ha cem, ou mesmo trinta anos atras. 

Foi somente a partir da decada de setenta que o debate sobre as relacoes entre a 
origem da escrita cuneiforme e o incremento da complexidade social no decorrer do pe- 
riodo neolitico ganhou o atual estatuto, embora a especulacao nao estivesse ausente das 
reflexoes dos historiadores e arqueologos ate entao. Bastaria lembrar as sinteses classicas 
de V. Gordon Childe para mostrar o contrario. A nova abordagem foi o resultado, em 
parte, do aparecimento de dados arqueologicos ineditos, em parte, da percepcao de que 
materiais ha muito conhecidos e tidos como independentes poderiam estar relacionados, 
em seu contexto social de origem, de modo ate entao insuspeito. E preciso dizer, porem, 
que dois foram os passos decisivos: em primeiro lugar, uma inovacao metodologica no 
tratamento das fontes, que alterou substancialmente a operacao analitica que leva do arte- 
fato arqueologico ao objeto em seu quadro de vida e que implicou uma dessacralizacao do 
papel do documento escrito face aos demais elementos da cultura material. Em segundo 
lugar, uma guinada teorica que reintegrou o registro grafico no contexto das transforma- 
coes profundas por que passavam as sociedades proximo-orientais nos milenios que vi- 
ram a alteracao de toda sua base de existencia material, com a domesticacao dos animais 
e a agricultura, e a passagem a um modo de vida sedentario e urbano, centrado nas orga- 
nizacoes complexas dos templos e palacios, com todos os ingredientes de ordem cognitiva 
implicados pelo processo. 
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1. Genese da escrita: debates e tendencias 

Coube a Denise Schmandt-Besserat sistematizar essa nova visao e tirar dela as 
consequencias para uma reinterpretacao do fenomeno da escrita. Seu exaustivo trabalho 
procurou mostrar as relacoes entre os varios sistemas de registro e comunicacao utilizados 
desde pelo menos o 9" milenio a.C. e o aparecimento do cuneiforme. A importancia e o 
impacto de suas ideias exigem uma exposicao detalhada de alguns pontos. 

No centro de sua teoria, encontramos um postulado geral que advogou nao apenas 
uma sucessao de sistemas de registro e controle, como tambem uma derivacao de ordem 
genetica entre eles. Mas, sobretudo, um postulado que se pretendia fortemente ancorado nas 
evidencias arqueologicas, nos residuos materiais de tais sistemas. De fato, desde a decada 
de trinta, as publicacoes e os relatorios das escavacoes revelavam a existencia de pequenos 
objetos medindo entre 1 e 3 cm., feitos de argila ou, mais raramente, de pedra (que ficarao 
conhecidos como tokens) apresentando formas variadas, quer geometricas (esferas, cilin- 
dros, discos achatados, cones, tetraedros etc.) quer "naturalisticas" (jarros, cabecas de ani- 
mais, pao etc.), alguns deles, mais recentes, cotendo incisoes ou furos que permitiam sua 
articulacao. No sitio de Uruk (que, justamente, tera um papel impar no aparecimento da 
escrita cuneiforme), foram encontrados primeiramente nos niveis estratigraficos correspon- 
dentes ao fim do periodo de Uruk, entre 3200-3000 a.C. Julius Jordan, que publicou uma 
serie deles em 1931 (Jordan, 1931, p. 47s., fig.41), considerou-os imitacoes de "objetos da 
vida cotidiana" (Gegenstande des taglichen Lebens), ligados a esfera religiosa (no que 
contribuiu o local de achado, o complexo templario de Eanna). Por volta da mesma epoca, 
na acropole de Susa, eram encontrados objetos semelhantes, sendo que alguns estavam 
encapsulados em esferas confeccionadas em argila (o que se verificaria, mais tarde, tambem 
em Uruk2). Tais recipientes, conhecidos como bullae, variavam, em geral, entre 5 e 10 cm. 
de diametro. R. de Mecquenem, responsavel pela missao de Susa, sugeriu que os minuscu- 
los artefatos fossem "des images pour aider l'enfant a apprendre des mots "3 (Mecquenem, 
1943, p. 27; cf. tambem 1934, p.193, em que o arqueologo atribuia uma funcao ludica aos 
seus achados: "pions de jeu"). Tambem Louis Le Breton (Breton, 1957, p. 112) viu-os 
simplesmente como "gamepieces". Referindo-se aos equivalentes de Uruk, H. J. Lenzen 
(Lenzen, 1965, p. 32) falou de "amuletos" (Amulette) e "esferas" (Kugeliz), mas sem avan- 
car em uma interpretacao de carater religioso. 

Duas referencias sao importantes para compreender a interpretacao inovadora des- 
ses conjuntos artefactuais por Schmandt-Besserat. Em 1959, A. Leo Oppenheim, avaliando 
o material proveniente das escavacoes de Nuzi, propos a existencia de um duplo mecanismo 
contabil operado pelo palacio local em meados do segundo milenio a.C.: o controle escrito 
tradicional, em tabletes e utilizando o sistema cuneiforme, e um dispositivo baseado na 
manipulacao de recipientes de argila ocos ("egg-shaped tablets", muito proximos das bullae) 
e por pequenos objetos que podiam ser agrupados, separados, contados, armazenados, des- 
cartados, segundo as necessidades da administracao (operacoes a que os proprios textos 
faziam mer~cao)~. 

Alguns anos mais tarde, Pierre Amiet publicava um artigo seminal, mostrando que, 
em Susa, existira um sistema semelhante, associando rokens e bullae, que precedera o apa- 
recimento dos primeiros tabletes inscritos. De um golpe, Amiet deslocava o fenomeno para 
o quarto milenio e propunha interrelacoes ineditas com o aparecimento da escrita e com o 
dinamismo urbano do periodo de Uruk, particularmente a circulacao de bens e suas conse- 
quentes necessidades notariais (Amiet, 1966, p. 22). 
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A essas inspiracoes iniciais, Schmandt-Besserat acrescentou, ao longo das decadas 
de 70 e 80, um intenso trabalho de colecao e interpretacao de material arqueologico prove- 
niente de dezenas de sitios medio-orientais (os tokens foram identificados em mais de 100 
sitios, 43 deles na Mesopotamia; em Uruk, foram encontrados cerca de 850 desses objetos). 
A sintese por ela proposta avancou no sentido de uma explicacao do funcionamento dos 
sistemas pre-historicos de registro e de suas relacoes com o aparecimento da escrita 
cuneiforme5. 

O primeiro estagio e representado pelos rokens isoladamente. Emergindo por volta 
de 8000 a.C.6, um sistema baseado nesses pequenos dispositivos mnemonicos parece ter se 
expandido por um consideravel arco geografico nos milenios seguintes: o vale mesopotamico, 
a Siria e o Ira, mas igualmente o Egito (Khartum e Abydos), a Turquia (Beldibi), a Palestina 
(Jerico) e o vale do Indo (Chanhu Daro). Durante aproximadamente quatro milenios, os 
rokens conservaram sua caracteristica originalmente lisa, com predominio de certas formas 
geometricas (cones, esferas, discos, cilindros, tetraedros, ocasionalmente ovoides, triangu- 
lares, retangulares.. .), ocorrendo, todavia, algumas poucas formas naturalisticas. O passo 
seguinte representou um ganho de complexidade dos proprios tokens: diversificacao das 
formas, geometricas ou nao, presenca de incisoes e perfuracoes. Esses "complex tokens", 
que se somam aos mais simples sem jamais substitui-los, sao caracteristicos do quarto mile- 
nio, quando justamente se consolida a importancia de Uruk como principal centro urbano 
mesopotamico. E ainda durante o quarto milenio que os tokens passarao a ser envelopados 
em recipientes esfericos de argila. As bullae permitem um melhor controle fisico do proce- 
dimento de contagem e de armazenamento da informacao representada por um conjunto de 
rokens. Nesse estagio, ocorre um passo essencial na linha evolutiva que levaria a escrita: a 
superficie das bullae recebe a impressao de selos e, em muitos casos, dos tokens por elas 
contidos. Significa dizer que a relacao de referencia C acrescida de um grau suplementar: a 
imagem impressa, bidimensional, remete ao objeto referenciado (uma mercadoria, um ani- 
mal, uma quantidade de cereal) atraves da intermediacao dos tokens tridimensionais. O 
novo salto envolvera o segundo componente essencial da relacao de referencia implicada 
pelo sistema: a computacao. Desde seus primordios, nao ha duvidas de que o artificio se 
assentava nesta dupla capacidade referencial, a um so tempo qualitativa e quantitativa (o 
que, de passagem, significa que, mesmo em seus estagios iniciais, comportava uma alta 
dose de abstracao). No entanto, a relacao outrora supostamente simples - um roken valendo 
por um objeto ou por uma quantidade estabelecida - cede lugar a um repertorio completo, 
autonomo e sistematico de contagem, assentado em uma conotacao propriamente numerica 
(uma marca remete, agora, a uma unidade abstrata de quantidade, ja nao vinculada necessa- 
riamente a um bem especifico). E o que caracteriza os chamados tabletes numericos7. E 
interessante notar como os suportes materiais do sistema acompanham os avancos conceituais: 
as Dullae ocas sao substituidas por tabletes compactos; por decorrencia, os tokens desapare- 
cem8, definitivamente substituidos pelas notacoes feitas na superficie do tablete, por si so 
capazes de registrar e comunicar qualidades, quantidades e operacoes; os selos continuam 
acrescentando informacoes de identificacao, que remetem a pessoas, ocupacoes funcionais, 
esferas da administracao. O signo, agora, e o vetor absoluto dos significados, num quadro 
que congrega todos os elementos necessarios para levar ao estagio final da linha evolutiva 
proposta por Schmandt-Besserat: a escrita cuneiforme. 

Desde o inicio, o esforco de Schmandt-Besserat visava oferecer uma resposta ao 
problema do carater pictografico dos primordios do cuneiforme mesopotamico. De fato, ao 
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contrario do que se pensa normalmente, a presenca dos signos pictograficos no repertorio 
dos tabletes arcaicos de Uruk e extremamente pequena e, alem disso, associada a um voca- 
bulario de uso pouco corrente (como variedades de passaros, carros de guerra etc.), o que 
fez com que, desde os primordios do deciframento, o carater pictografico dos antecedentes 
dos sinais cuneiformes fosse objeto de um acirrado debate9. Mais recentemente, ha os que 
procuraram minimizar o papel dos sinais pictograficos no processo de constituicao do siste- 
ma cuneiforme, conferindo prioridade aos signos abstratos, cuja relacao de referencia e 
totalmente convencional (uma possibilidade seria, entao, que a notacao das palavras tivesse 
sido uma transposicao, em outra chave, dos mesmos principios que norteavam a notacao 
dos numeros (cf. Nissen, 1997, p. 29). Outros, ainda, propoem que os antecedentes da rela- 
cao pictografica seriam simplesmente inacessiveis do ponto de vista documental; assim, os 
primeiros tabletes seriam o resultado de um longo processo de maturacao experimentado 
sobre suportes pereciveis - madeira, fibras vegetais etc. (cf. Lieberman, 1980, p. 358). Para 
Schmandt-Besserat (Schmandt-Besserat, 1978, p. 38 ss.), entretanto, e justamente a linha 
de ascendencia que leva ate os tokeizs que explica as caracteristicas dos tabletes de Uruk 
(sua composicao majoritaria por sinais abstratos e sua residual carga de iconicidade) o que, 
em outros termos, significa que representam o estagio avancado de um sistema ja milenar, 
mais do que os primeiros passos de uma novidade. 

Nas reservas levantadas a genealogia proposta por Schmandt-Besserat, a questao 
nao e das menos importantes. Stephen Lieberman (Lieberman, 1980), por exemplo, embora 
aceitasse a existencia de um sistema de contagem, registro e controle baseado nos tokens, 
rejeitou que ele tivesse a amplitude iconica sugerida pela autora. Assim, apenas alguns dos 
pequenos objetos teriam cumprido essa funcao (justamente, os que apareceriam tardiamen- 
te gravados na superficie das bullae): somente esses, entao, teriam funcionado como signos 
no interior de um sistema signico iconico, ou seja, remeteriam, por substituicao, a um con- 
teudo ausente (ao menos do campo visual externo as bullae). Mais particularmente, opera- 
riam uma relacao de referencia assentada na aparencia formal, em que a analogia plastica 
era determinante, como nos verdadeiros icones. Dai deve ter derivado, prossegue Lieberman, 
o sistema curvilineo de notacao numerica, que, durante o terceiro milenio conviveu, as 
vezes no mesmo tablete, com a escrita cuneiforme e com uma segunda notacao numerica, 
tambem cunciforme. Seriam, portanto, sistemas autonomos e paralelos, a escrita tendo um 
carater totalmente diferente: sua relacao de representacao nao e iconica, mas simbolica. O 
sinal cuneiforme opera em um sistema de signos de outra natureza, em que o significado e 
estabelecido arbitrariamente e compactuado culturalmentelO. Nesta perspectiva, ainda que 
possa haver relacao entre os dois sistemas (os tokens e os numeros curvilineos sugerindo a 
ideia de representacao das quantidades para o sistema cuneiforme), nao caberia pensar em 
derivacao genetica. Uma das manifestacoes concretas da distancia entre os dois sistemas 
seria o fato de que apenas para um numero reduzido de sinais cuneiformes pode-se estabe- 
lecer uma analogia com a aparencia dos tokens. E. mesmo assim, as comparacoes sao ape- 
nas formais nao levando em consideracao o uso e a trajetoria posterior do sinal cuneiforme. 
Por isso, em muitos casos, as identificacoes propostas por Schmandt-Besserat parecem in- 
sustentaveis para Lieberman, quer porque um unico sinal fora comparado a varios objetos, 
quer, pelo contrario, um so objeto fora vinculado a muitos sinais. 

Outra objecao situa-se no nivel da articulacao entre escrita e lingua. Embora esteja- 
mos acostumados a estabelecer uma relacao imediata, definindo a escrita como um sistema 
grafico de expressao da lingua, as circunstancias que envolveram o aparecimento do 
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cuneiforme mostram uma situacao bem mais complexa. Em primeiro lugar, porque nada 
garante a vinculacao entre os primeiros sinais (o chamado proto-cuneiforme) e a expressao 
verbal, e muito menos com uma lingua em particular". No entanto, quando esta relacao se 
toma inquestionavel, e o sumerio se mostra como a lingua por tras do texto cuneiforme, a 
distancia face aos pressupostos antecedentes nao pode ser minimizada e a transicao deve ser 
explicada. Por isso mesmo, alguns autores, como Herman Vanstipihuot (Vanstipihuot, 1995), 
apontaram a falha da teoria de Schmandt-Besserat em atentar para as diferencas de nature- 
za, e nao apenas de grau, entre os dois sistemas. Vanstipihuot sugere mesmo um abismo 
intransponivel entre a notacao contabil e o cuneiforme propriamente dito, uma vez que nem 
os rokens nem as bullae possuiriam duas caracteristicas essenciais a escrita: a capacidade de 
notacao fonemica e de sintaxe gramatical. A esse proposito, convem lembrar que, nos tabletes 
proto-cuneiformes, a articulacao entre os elementos e indubitavelmente espacial, carecendo 
de qualquer arranjo sintagmatico gramaticalI2. A resposta dependera, em grande parte, da 
caracterizacao que se faca da propria escrita cuneiforme: Marvin Powell (Powell, 1981, 
p. 420 ss.), por exemplo. enfatizou seu aspecto mnemonico, isto e, analogo ao sistema de 
tokens/bullae, em detrimento da dimensao logografica, por sua vez ressaltada por trabalhos 
classicos, como o de Ignace Gelb (Gelb, 1952). E de se notar o argumento de Powell sobre 
a persistencia do carater mnemonico mesmo nos milenios posteriores, em que o sistema 
cuneiforme ja contava com um repertorio fonetico suficiente para expressar a lingua, mas 
nunca abandonou totalmente os ideogramas". 

Outras dificuldades foram levantadas por Piotr Michalowski (Michalowski, 1990 e 
1996), algumas referentes ao controle dos dados a partir do contexto arqueologico e sua 
interpretacao funcional. O autor ve serias dificuldades em aceitar a ampla difusao proposta 
por Schmandt-Besserat, menos porque pareca geograficamente insustentavel, mas por pres- 
supor a existencia de um mesmo sistema comunicativo que atravessaria uma incrivel diver- 
sidade cultural, o que lhe faz preferir, igualmente, a hipotese de uma origem localizada da 
escrita. Alem disso, Michalowski questiona a identificacao da totalidade dos tokens com 
uma unica categoria e, consequentemente, funcaoI4. Lieberman (Lieberman, 1980) tambem 
havia posto em duvida a abrangencia pretendida por Schmandt-Besserat e considerado fal- 
so o pressuposto de que os tokens correspondessem a um repertorio estavel de formas e 
tamanhos, como seria requerido por um sistema de comunicacao que tivesse atuado como 
uma verdadeira lingua franca na pre-historia do Medio-Oriente. 

Uma posicao mais moderada tem sido sustentada pelos pesquisadores ligados ao 
projeto dos tabletes arcaicos de Uruk, da Universidade Livre de Berlinls. Em geral, esses 
autores aceitam a genealogia proposta por Schmandt-Besserat, mas procuram resguardar 
uma certa originalidade da escrita cuneiforme, como se esta nao fosse totalmente explicavel 
pela sua ascendencia. Hans Nissen, por exemplo, apresenta-a como "o ultimo elo de uma 
cadeia milenar de esforcos do homem para criar meios mnemotecnicos" (Schmandt-Besserat, 
1997, p. 30), mas reafirma seu carater de resposta individual a problemas particulares en- 
frentados em um contexto delimitado. Ve-se que a hipotese da invencao individualizada 
ganha um novo folego, agora acoplada a uma logica menos casuistica e aleat6riaI6. Por seu 
lado, Robert Englund, que havia criticado duramente varios pontos da tese de Schmandt- 
Besserat (Englund, 1993), acabara por considerar cometa a linha evolutiva por ela sugerida, 
reforcando, especialmente, os vinculos entre a escrita e os procedimentos de controle contabil 
(Englund, 1998). Como o projeto de Berlin esta em pleno desenvolvimento, parece que os 
autores resistem a fechar as portas para novidades que possam alterar os rumos das conside- 
racoes sobre o aparecimento da escrita cuneiformeI7. 



Classica, Sao Paulo, v. 11/12, n. 1111 2, p. 37-59, 199811 999. 

Apesar das reservas e oposicoes, a teoria de Schmandt-Besserat logrou tomar-se, 
no decorrer da decada de noventa, a visao dominante sobre o tema ou, ao menos, a referen- 
cia mais importante do debate, sem que nenhuma outra disputasse sua   rim azia'^. A alterna- 
tiva consistiu, grosso modo, em um revisionismo que negou toda vinculacao com os siste- 
mas de controle e conservou a escrita como um fenomeno relativamente isolado (de onde a 
enfase na nocao de invento). Apenas eventualmente um outro caminho foi apontado: por 
exemplo, Malati J. Shendge (Shendge, 1983), propos uma genealogia alternativa, que partia 
nao dos tokens e das bullae, mas das impressoes de selos e das notacoes numericas. No 
entanto, apesar de os estudos sobre a funcao social dos selos terem se multiplicado nos 
ultimos anos, definindo seu lugar no quadro dos dispositivos de comunicacao, a proposta de 
Shendge restou isolada. 

Por outro lado, a existencia de sistemas pre-historicos de contabilidade baseados 
nos tokens e, as vezes, nas bullae tem tido uma acolhida ampla, mesmo entre os que 
rejeitaram enfaticamente a derivacao da escrita. O mesmo M. J. Shendge (Shendge, 1985), 
por exemplo, cre que a hipotese pode ser aplicada a Harappa, no vale do Indus (em que 
foram encontrados apenas tokens), num desenvolvimento cronologicamente paralelo ao 
de Susa e Uruk, em fins do quarto milenio. Este e, alias, um aspectos das ideias de 
Schmandt-Besserat que tem sido transposto para areas nao previstas inicialmente: basea- 
do nos dados arqueologicos de Malia, J.-C1. Poursat (Poursat, 1994) sugeriu que um sis- 
tema contabil baseado nos tokens teria funcionado no fim da epoca dos primeiros palacios 
em Creta. Embora os provaveis tokens cretenses (especialmente, vasos em miniatura) 
tivessem caracteristicas bem distintas das dos seus equivalentes medio-orientais, teriam 
sido igualmente parte de um mecanismo de controle preponderantemente economico, 
centrado em organismos complexos e associado a outras tecnicas de registro, como os 
selos e os tabletes inscritos. 

2. Escrita e complexidade social 

As vinculacoes entre o aparecimento da escrita e o aumento da complexidade soci- 
al no quadro do chamado "processo civilizatorio" foram frequentemente reconhecidas. Em 
particular, foram acentuadas as varias transformacoes economicas e sociais tidas como mais 
imediatamente ligadas ao grafismo, tais como a necessidade de gerenciamento dos dados 
economicos por parte das grandes organizacoes, o controle do fluxo interno e externo de 
bens, a diversificacao das relacoes e dos procedimentos de controle da mao-de-obra gerada 
pelo acrescimo da divisao social do trabalho etc. A propria teoria de Schmandt-Besserat 
implicava, obviamente, uma enfase nesses aspectos. Embora em menor grau, as articula- 
coes com os fatores politicos tambem foram lembradas: a escrita como componente da 
centralizacao do poder, da propria formacao do estado e de sua intrinseca propensao i regu- 
lamentacao dos discursos ou o papel da escrita como tecnologia do poder, vetor de formas 
de dominacao. Por ultimo, ainda que de maneira pouco sistematica, chamou-se a atencao 
para a interseccao com as estruturas mentais e, em alguns casos, para as implicacoes da 
aquisicao da literalidade no processo cognitivo, individual e coletivo. A excecao a esse 
tratamento fluido deu-se, sem duvida, no campo da religiao e da mitologia, em que os 
interesses dos especialistas se concentraram precocemente. No entanto, mesmo ai, as arti- 
culacoes reduziram-se quer a uma eventual funcao magica ou ritual das primeiras tentativas 
de grafismoI9, quer ao reconhecimento, quase universal, de um atraso consideravel das rela- 
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coes entre a escrita e a religiao (ou a mitologia), concordando, assim, com um uso primario 
pragmatico, na economia e na administracao, e uma migracao tardia para o universo simbo- 
lico. 

A divergencia quanto ao carater utilitario dos primeiros registros escritos orientou, 
como se ve, todo um aspecto do debate. Uma corrente majoritaria foi sintetizada por Jean 
Bottero (Bottero, 1987), que realcou o carater mnemonico dos primeiros estagios e seu uso 
predominante como um dispositivo economico-admnistrativo. Nesta perspectiva, a escrita 
aparece, em seus estagios iniciais, como uma tecnica de registro de informacoes que confe- 
re ao homem um consideravel aumento na capacidade de armazenamento e manipulacao 
dos dados, em uma situacao de complexidade crescente. Tendo se concentrado nas praticas 
contabeis dos templos e palacios, registrando a entrada e saida de bens, as oferendas, a 
distribuicao de viveres ao pessoal administrativo etc., apenas por volta de 2600 a.C. o siste- 
ma ganharia maleabilidade suficiente para ser aplicado a outros campos, como as inscricoes 
reais, as narrativas mitologicas, os hinos e preces aos deuses e, ainda mais tarde, as manifes- 
tacoes do cotidiano, como as cartas. 

Uma serie de argumentos ja haviam sido levantados contra a tese utilitarista por 
Jean-Marie Durand (Durand, 1977). Ainda que reconheca sua suposta logica, Durand acre- 
dita que a visao tradicional nao pode ser sustentada pelas evidencias documentais. O autor 
lembra que, dentre os primeiros textos decifraveis de Shuruppak, ja estao presentes exem- 
plares nao-economicos e que nada impede que assim seja tambem em relacao aos tabletes 
anteriores, ainda nao elucidados. Aponta, igualmente, que outros tipos de escritos, tao ne- 
cessarios quanto os registros economicos, so aparecem tardiamente e, em certos casos, na 
periferia mesopotamica, como os tratados internacionais, surgidos no ambiente hitita em 
meados do segundo milenio a.C. Por fim, acrescenta que, apesar das aparencias, uma parte 
dos textos nao esta ligada a necessidade economica, mas as manifestacoes simbolicas das 
camadas elevadas da sociedade, como, por exemplo, os primeiros registros escritos das 
operacoes imobiliarias: em sua opiniao, um suplemento ao procedimento oral, feito sim- 
plesmente por razoes de prestigio. Embora as consideracoes de Durand tenham o merito de 
por em causa a "razao utilitaria", abrindo caminho para outras interpretacoes (que ele 
proprio, porem, nao percorre), seus argumentos nao parecem convincentes, por tres moti- 
vos: em primeiro lugar, baseiam-se em uma projecao sobre as origens, no quarto milenio, 
das caracteristicas sociais que a escrita assumiu no decorrer de sua existencia posterior: 
Durand avaliou a questao das origens com os olhos voltados para a trajetoria posterior do 
cuneiforme; em segundo lugar, definida a partir das evidencias documentais legiveis, sua 
nocao de escrita e extremamente restritiva, confundindo-se com o texto e impedindo de 
situar devidamente seus antecedentes pre-lingtiisticos; por fim, o fenomeno da escrita ga- 
nha uma autonomia exorbitante, desencarnando a genese de seu contexto historico. 

O principal entrave, porem, encontra-se nos proprios termos que definiram o deba- 
te. De fato, a oposicao utilitariolnao-utilitario, bem como seu desdobramento no par econo- 
micolnao-economico, nao e metodologica e teoricamente operacional em todos os casos, e 
nao parece ser neste, o que dificulta a apreciacao adequada das articulacoes entre a escrita e 
os demais fenomenos sociais. Parece-me importante estabelecer, aqui, uma distincao entre 
o setor prioritario da aplicacao inicial do grafismo (no caso mesopotamico, indubtavelmente 
as esferas institucionais da producao, da distribuicao, do armazenamento, do consumo) e o 
conjunto mais amplo de impulsos que levaram ao acirramento das transformacoes no decor- 
rer do quarto milenio e que estiveram na origem da escrita. Essas duas realidades manifes- 
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tam-se de forma desigual na documentacao, o que obriga a reconhecer que os primeiros 
exemplares da escrita cobrem apenas um setor limitado dos multiplos dispositivos de con- 
trole postos em marcha no final do neolitico. 

A questao que precede, portanto, e a do controle; a primazia da economia e apenas 
uma sua manifestacao historica particular. O fato de os primeiros exemplares da escrita 
mostrarem um uso prioritariamente economico nao deve ocultar que a utilizacao do sistema 
pressupunha uma transformacao social, politica e cognitiva sem precedentes. O aumento da 
complexidade social, em si um fenomeno plural, engendrou uma grande diversidade de 
mecanismos de controle, o que ja nos informa sobre a natureza do processo, uma vez que 
estao em funcao direta do acesso diferenciado aos recursos, da disposicao nao apenas desi- 
gual mas tambem hierarquizada das camadas sociais, da mediacao das relacoes entre o 
homem e a natureza e entre o homem e o sobrenatural. O controle significa um esforco de 
ordenamento das relacoes diferenciadas. Quanto mais distante a sociedade se encontra do 
igualitarismom, quanto maior o grau de mediacao das relacoes sociais, maior a necessidade 
de instrumentos de controle: a escrita e apenas um dentre outros. 

Por seu lado, os diversos mecanismos de controle tem aplicacoes distintas, ou, ao 
menos, zonas preferenciais de existencia. Em muitas situacoes historicas, alguns deles, ex- 
tremamente importantes, nao se lastreiam em registros escritos. Isso em nada diminui o seu 
papel: apenas indica que o seu ingresso no horizonte da palavra escrita nao foi exigido pelo 
processo social. Poderiamos enquadrar nessa categoria uma infinidade de regras tacitas de 
comportamento do individuo em sociedade, as normatizacoes que dispoem sobre a expres- 
sao corporal, algumas das muitas taticas de sujeicao operadas pelo poder e t ~ . ~ ' .  Outros, ao 
contrario, manifestaram-se atraves de um registro grafico, linguistica ou nao. O mais prova- 
vel e que alguns desses procedimentos de controle tenham, ao cabo de um longo processo, 
esgotado suas possibilidades, exigindo uma reformulacao ou mesmo a alteracao profunda 
de suas caracteristicas (se o raciocinio for correto, o primeiro caso se concretizou com a 
passagem dos rokens simples aos rokens complexos e bullae; o segundo, com o aparecimen- 
to da escrita). No caso mesopotamico, a protelacao do uso da escrita nos dominios extra- 
economicos foi menos uma consequencia das dificuldades enfrentadas pelo sistema em 
superar os entraves tecnicos para a expressao da lingua (o que, de qualquer forma, nao deve 
ser menosprezado) e mais a decorrencia de que, durante os seculos de genese das organiza- 
coes complexas, a maior parte dos processos de controle operou-se no nivel do discurso oral 
ou iconografico. 

Esse desequilibrio entre o fenomeno historico e a documentacao historiografica 
nao tem sido devidamente considerado, em parte pela importancia desmedida conferida a 
escritura pelos historiadores. O seu reconhecimento, no entanto, leva a concluir que a prio- 
ridade do controle economico, materializada pelos registros escritos, e uma manifestacao 
localizada (e que tem implicacoes de ordem documental), a nao ser confundida com o con- 
junto da realidade. Assim, a tese de que a escrita foi uma consequencia do jogo econornico 
tem o merito de delimitar o que foi inquestionavelmente o campo privilegiado de seu uso 
efetivo. Ao mesmo tempo, a critica anti-utilitalista nos faz reconhecer que o processo por 
tras da genese do grafismo e mais extenso e complexo, nao podendo ser deduzido a partir de 
uma evidencia documental limitadaz2. 

A tese aqui defendida pressupoe uma linha de continuidade entre os impulsos gera- 
dores e as primeiras aplicacoes da escrita. Uma visao alternativa, no entanto, foi proposta 
por Jean-Jacques Glassner (Glassner, 1998), segundo a qual ha uma clivagem entre as in- 
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tencoes criadoras (situadas na vontade de apreensao pelo conhecimento, de classificacao 
categorizada do real, ou mesmo de transposicao para um sistema semiologico legivel pelo 
homem das marcas divinas) e os usos iniciais do sistema. Os registros economicos seriam, 
assim, um modo de expressao parcial de um aparato cognitivo mais amplo, externo a ativi- 
dade administrativa, aplicado a ela secundariamente. A meu ver, embora estimule a refle- 
xao sobre pontos interessantes (como o papel da escrita na passagem de um poder colegiado 
de elite a um poder monarquico, progressivamente tomado hereditario), a linha de pensa- 
mento de Glassner bloqueia a possibilidade de se entender o papel das necessidades admi- 
nistrativas das organizacoes complexas no surgimento e consolidacao da pratica da escritu- 
ra23. 

A consideracao de alguns fatores ajuda a entender seja o contexto historico, seja a 
situacao documental acima referidos. Em primeiro lugar, foram os templos e palacios que 
captalizaram a lideranca do processo, isto e, ofereceram o enquadramento para a 
reestruturacao da sociedades do Bronze. Ora, esses organismos formaram os polos centrais 
da nascente economia redistributivista. A captacao de parte dos bens produzidos pelos pro- 
dutores diretos e sua canalizacao para as camadas nao-produtoras, bem como outros proce- 
dimentos de re-alocacao dos recursos tomaram-se essenciais. Ademais, os proprios templos 
e palacios controlaram setores extensos da vida economica. Nao e de espantar que, nesse 
quadro, a escrita tenha nascido sob a egide dos impulsos contabeis e dos habitos nota ri ai^^^. 

E verdade que templos e palacios foram igualmente instituicoes politicas, religio- 
sas, culturais. Mas o desequilibrio quanto ao uso da escrita e seu descompasso cronologico 
explicam-se por uma diferenca de natureza entre os discursos por eles manipulados. Na 
esfera economica, o aumento da complexidade gerou uma carga de informacoes (dados e 
operacoes) que rapidamente extrapolou a capacidade de armazenamento pela memoria, de 
registro pelos meios tradicionais (inclusive tokens e bullae) e de transmissao pela fala, como 
ocorria nas sociedades pre-historicas. Ainda mais, nao se tratava apenas de um problema de 
quantidade, mas tambem de forma de gerenciamento no decorrer do tempo: muitos dados, 
como o registro de entradas e saidas de graos ou o controle da perecibilidade dos alimentos, 
passaram a mudar rapidamente, a cada estacao, a cada mes ou a cada dia; outros, ao contra- 
rio, exigiram uma manutencao das informacoes por varios anos, como o rendimento de 
pomares arrendados a longo termo ou o recebimento de juros. Essa nova dinamica superou 
em muito a capacidade dos sistemas de contagem em vigor, exigindo a inovacao. Nos de- 
mais setores, em que os discursos, pelas suas proprias naturezas, tendiam a ser mais estaveis 
e formulares, a pressao em direcao a escrita foi menor. E o caso, por exemplo, das narrativas 
mitologicas, em que a utilizacao de certos recursos rnnemomicos (como as cadencias rimadas, 
as diversas formas de rima etc.) permitiu um prolongamento de praticas exclusivamente 
orais. Um terceiro aspecto: o setor administrativo foi aquele em que mais rapidamente se 
impos a ruptura entre o produtor do discurso e o proprio discurso. Foi onde a validade dos 
registros cada vez mais exigiu uma autonomia em relacao h pessoa e ao momento da fala. A 
escrita conferiu legitimidade e autoridade ao registro contabil, permitindo que ele circulasse 
nas esferas de controle, independentemente de seu criador. Pelo contrario, o discurso mito- 
logico ou mesmo o discurso politico conservaram-se ainda por algum tempo atrelados a 
autoridade de quem o pronunciava e ao ato do pronunciamento. 

Nao parece, tampouco, que se possa falar de continuidade material e ruptura inte- 
lectual entre os sistemas pre-historicos e a escrita. Ha, nos dois campos, inovacoes profun- 
das que significaram uma superacao das antigas formas, mas ha igualmente sequencias 
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inintermptas. Do ponto de vista formal, por exemplo, embora nem todo o conjunto de sig- 
nos que compunha a escrita possa ser explicado a partir dos rokens, o cuneiforme assimilou 
uma serie de suas caracteristicas. Por outro lado, no entanto, a propria passagem da impres- 
sao a incisao implicou uma ruptura importante: enquanto a impressao significava a transfe- 
rencia para um outro suporte de referenciais concretos que existiam fisicamente exterior- 
mente a ele (o que acarretava uma limitacao do repertorio e uma intermediacao rigida entre 
o tablete impresso e o pensamento), a inscricao, por sua vez, livrava de um intermediario a 
intencao do registro: nao se trata de um segundo momento do ato grafico, mas do momento 
criador; a inscricao sobre o tablete passou a fazer parte do proprio processo de elaboracao 
da mensagem. De igual modo, tambem no campo cognitivo percebem-se continuidades e 
rupturas. A escrita compartilha a intencao comunicativa geral e especifica dos sistemas 
contabeis anteriores, mas se situa num ponto de inflexao em que aqueles devem ser ultra- 
passados por um sistema no qual as capacidades logograficas nao mais estejam situadas nas 
bordas, mas do coracao do procedimento. Permitindo, por isso mesmo, que a escrita nao se 
limite a um artificio m n e m o n i c ~ ~ ~ .  

Um outro aspecto a considerar e o fato de que nossas categorias nao correspondem 
exatamente aquelas dos antigos mesopotamios. Assim, mesmo quando identificamos uma 
aplicacao inicial mais estreita da escrita na esfera economica, apenas nos aproximamos de 
uma realidade bem mais nuancada. Especialmente no que diz respeito a categoria do econo- 
mico, e preciso reconhecer, na sequencia dos trabalhos de Karl Polanyi, que nao se trata de 
um campo de relacoes com a mesma autonomia que mostrara mais tarde, sob o capitalismo. 
A atividade economica e suas derivacoes, como os registros contabeis, inscrevem-se no 
todo social de um modo diferente. Equivale dizer que, em uma situacao em que parte consi- 
deravel dos movimentos de alocacao dos bens tem carater de oferenda ritual ou de consu- 
macao divina, os registros contabeis sao, ao mesmo tempo, um fenomeno economico e 
religioso. A mesma indistincao se verificara, por exemplo, quanto as relacoes entre comercio 
e politica, apropriacao do solo e concepcoes mitologicas etc. 

Detenhamo-nos, ainda um instante no processo de aumento da complexidade so- 
cial no quarto milenio. 

Desde a decada de setenta, os trabalhos de R. McC. Adams e H. Nissen (Adams & 
Nissen, 1972) tinham demonstrado, a partir da analise dos padroes de assentamento, o in- 
cremento populacional da regiao de Uruk, que se beneficiara de um exodo de habitantes das 
localidades mais ao norte, Adab e Nippur, por exemplo (cf. igualmente Adams, 1981, p. 63 
ss.). Os movimentos demograficos, entao, parecem ter atuado de um modo decisivo e, por 
volta de 3300, Uruk sera o maior aglomerado do planeta. Nao se trata, porem, tao-somente 
de um crescimento quantitativo, mas sobretudo de uma transformacao na forma de ocupa- 
cao do territorio, de aproveitamento dos recursos e de organizacao social: em uma palavra, 
o processo de urbanizacao. Outros autores salientaram a emergencia das estruturas hierar- 
quicas de administracao e o papel das trocas inter-regionais (Wright & Johnson, 1975, para 
o sudoeste iraniano), alem do incremento da estratificacao social que acompanhou a dife- 
renciacao politica (Zagarell, 1986). Mais recentemente, Guillermo Algaze (Algaze, 1993) 
buscou delinear as caracteristicas do processo a partir de uma abordagem que posicionava 
Uruk como o centro de uma rede de contatos inter-regionais, baseados nas trocas de longa 
distancia. Impulsionada pelo contraste entre a carencia de certos materiais (como pedras, 
metais e madeiras) e a riqueza agricola e pastoril do vale em que se situava, Uruk teria se 
transformado no polo articulador de um sistema-mundial de relacoes diferenciadas, impon- 
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do uma dependencia, prioritariamente economica, a localidades que se espalhavam de Susa 
a Siria e a Anatolia (cf. tambem Frank, 1993)26. Amenizando o peso dos fatores materiais, 
Roger Matthews (Matthews, 1997, p.15 ss.) argumentou que a expansao de Uruk pode ter 
sido o resultado de um impulso evangelizador de uma religiao nova ou de atividades rituais 
enraizadas em uma politica dominadora e elitista (neste caso, a escrita nao seria apenas um 
meio de administracao, mas um instrumento de controle no interior de um sistema politico 
mediatizado pelo ritual religioso). 

As visoes acima estao longe de esgotar o problema e nem sempre sao compativeis 
entre si. Ao cita-las, apenas quero chamar a atencao para a diversidade do contexto social 
em que se originou a escrita. Embora, em certos casos, seja surpreendente a falta de reflexao 
acerca das relacoes entre escrita e complexidade (como e o caso de Algaze), em geral, tem 
se apresentado a aquisicao do grafismo como uma decorrencia da conjuncao de diversos 
fatores, dentre os quais nem sempre e possivel, ou desejavel, discernir uma causa principal. 
Dois acrescimos poderiam ser feitos. Em primeiro lugar, essa manifesta diluicao dos fatores 
que levaram ao aparecimento escrita nao deve ser vista como uma incapacidade da pesquisa 
em definir mais precisamente as causas singulares: trata-se, antes, de um dado inscrito na 
propria natureza do fenomeno sob analise. Em segundo lugar, a identificacao da escrita 
como o produto de uma serie de fatores conjugados e o reconhecimento de sua funcionali- 
dade primariamente economica nao esgota o seu papel, uma vez que, a partir de sua adocao 
como um sistema de comunicacao socialmente relevante, ela passa quer a fazer parte do 
processo de complexidade quer a ter implicacoes inimaginaveis sem um dispositivo de re- 
gistro grafico do pensamento e da lingua. 

Nao e o caso, entretanto, de falar das "consequencias da literalidade" nos termos 
de certa tendencia da antropologia, que se firmou a partir das decadas de sessenta. Sobretu- 
do, os primeiros trabalhos de Jack Goody contribuiram para a construcao de uma visao em 
que a escrita tinha uma autonomia desproporcional como elemento causal da complexidade 
e de diferenciacao entre tipos de sociedades (Goody & Watt, 1963). Nos desdobramentos do 
debate, o proprio Goody tratou de amenizar sua proposta inicial, preferindo falar de "impli- 
cacoes da literalidade " (Goody, 1986)27. As hesitacoes revelam a dificuldade em posicionar 
a escrita entre os demais fenomenos socias. Quanto a antiga Mesopotamia, Margareth Green 
(Green, 1981), por exemplo, salientou que, embora o grafismo tivesse sido introduzido em 
uma situacao que ja demonstrava alto grau de complexidade, contribuiu decisivamente para 
a consolidacao e o desenvolvimento de certas caracteristicas, em particular, a administracao 
centralizada e a autoridade sobre o pessoal administrativo. A recusa em estabelecer uma 
monocausalidade e, por outro lado, em dotar a escrita com atributos matriciais desmesura- 
dos parece-me ser um avanco consideravel (cf. especialmente Larsen, 1988). E neste senti- 
do que considerar a escrita como um fator de capacitacao (enabling factor), mais do que 
como uma condicao suficiente para o que quer que seja, permite conduzir o debate a pata- 
mares mais adeq~ados~~.  A partir dai, longe de se resolverem as questoes pendentes, abrir- 
se-ia para a pesquisa todo o campo, ainda deficientemente explorado, das praticas sociais da 
escritura e das interfaces entre a oralidade e literalidade na Mesopotamia antigaz9. 

Uma reconsideracao da posicao da escrita no interior do processo de aumento da 
complexidade social em fins do quarto milenio permite melhor situar os tres polos da equa- 
cao proposta no titulo deste artigo. 

Pode-se dizer em vias de superacao uma abordagem que, definindo a escrita a partir 
da excepcionalidade de um invento genial, acabava por extirpa-la de seu contexto e esvazia-la 
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de seu significado historico, contraditoriamente sob o argumento de conferir-lhe importancia. 
Ve-se bem como o exemplo mostra que o grau de relevancia dos fenomenos individuais so 
pode ser aferido dentro de um quadro de referencias historicas. E, pois, justamente a 
dessacralizacao da escrita, a negacao de seu carater epifenomenico, que permite compreender 
seu papel, os impulsos que a geraram e as perspectivas inovadoras que ela inaugurou. 

Paradoxalmente, sua insercao em uma linhagem de dispositivos de registro que 
data dos inicios do neolitico leva a reconsiderar nao apenas o conceito de complexidade, 
mas, como lembrou Mario Liverani (Liverani, 1994, p. 416). sua propria cronologia e dis- 
tribuicao espacial. De fato, ao menos alguns dos elementos parecem remontar a milenios 
antes da "revolucao urbana". Ainda que isso nao signifique negar a primazia do quarto 
milenio como momento de concentracao maxima das transformacoes, uma re-orientacao do 
foco poderia delinear mais claramente os antecedentes. 

Por fim, a escrita nao deve ser vista, na sequencia de uma avaliacao equivocada do 
material documental a nossa disposicao, como um meio de comunicacao exclusivo ou mes- 
mo hegemonico. Pode-se dizer que o processo de aumento da complexidade social em fins 
do quarto milenio foi acompanhado de uma acentuada proliferacao dos sistemas semiologicos, 
alguns ineditos como a escrita, ou da diversificacao de suas formas de expressao, como 
mostra o surgimento dos selos cilindricosM. Os novos sistemas comunicativos sao, portan- 
to, a materializacao de um impulso de representacao das relacoes geradas no quadro de 
transformacao das sociedades neoliticas em vias de urbanizacao. 

Notas 

1 - O presente artigo retoma e aprofunda uma palestra apresentada ao Congresso da SBEC 
de 1997, sobre as Escritas no Mundo Antigo, cuja publicacao e objeto deste volume. 
Meus agradecimentos a Profa. Dra. Haiganuch Sarian pelo convite para substituir o 
Prof. Dr. Emanuel Bouzon, momentaneamente impedido na ocasiao. 

2 - Vinte e cinco dessas esferas foram encontradas no sitio de Warka durante a campanha de 
1962-3 e publicadas mais tarde por H. J. Lenzen (Lenzen, 1965, p. 1 ss., fig.17-19a). 
Para o quadro que se vai aqui estabelecendo, e importante, notar que sua datacao (Uruk 
Nc)  mostrou serem anteriores ao aparecimento dos primeiros tabletes inscritos. 

3 - Como notou P. Amiet (Amiet, 1994, p. 9 3 ,  nao deixa de ser um interessante reconheci- 
mento do carater de pictograma de tres dimensoes, o que deveria ser explorado mais 
tarde por inumeros especialistas. Certamente a interpretacao de Mecquenem foi influen- 
ciada pela concentracao dos objetos em tumbas infantis. Por outro lado, um problema 
particular dos trabalhos na acropole de Susa foi a cronologia. No que nos conceme, por 
exemplo, Mecquenem datou os tokens do periodo de Acade, bem posterior, o que, por 
muito tempo, impossibilitou que se percebesse o sincronismo entre Susa e Uruk (cf. 
Amiet, 1994). Embora J. Jordan e H. J. Lenzen nao tardassem a reconhecer a similarida- 
de entre os achados dos dois sitios, apenas em 1957 L. de Breton logrou estabelecer uma 
correspondencia mais adequada entre as estratigrafias; ainda assim, no decorrer da de- 
cada de sessenta, os escavadores de Uruk continuavam ludibriados pelas datacoes equi- 
vocadas de seu colega de Susa (cf. por exemplo, Lenzen, 1965, p. 3 1). 

4 - A partir da referencia textual (a palavra utilizada e sempre abnu = pedra, grafada a partir 
do sumerograma NA,) e arqueologica, Oppenheim estabeleceu imediatamente o parale- 
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10 com os sistemas de conta das fontes latinas (calculi) e das evidencias etnograficas do 
Daome, estudadas pelo antropologo J. Herskovits. 

5 - A enorme quantidade de publicacoes da autora tem isso de caracteristico: frequente- 
mente retoma, aprofunda ou mesmo comge os mesmos topicos. Para evitar redundanci- 
as, dispensarei as referencias particulares, limitando-me a oferecer uma visao geral de 
sua tese. Para uma lista dos principais trabalhos, ver a bibliografia; uma sintese pode ser 
encontrada em (1992, vol.1). Nao e sem interesse notar que Schmandt-Besserat havia 
frequentado a Escola do Museu do Louvre, onde P. Amiet era o diretor das Antiguidades 
Orientais. Trabalhando paralelamente a Schmandt-Besserat, e tambem seguindo os pas- 
sos de Amiet, Mark A. Brandes chegou a conclusoes muito proximas as da autora norte- 
americana (cf. Brandes, 1980). 

6 - A propria autora hesita em situar o marco inicial da utilizacao dos tokens entre o nono 
milenio e meados do oitavo milenio. 

7 - E uma tendencia, todavia, incompleta, que nao deve ser exagerada: sabemos que pelo 
menos cinco sistemas diferentes de computo eram usados nesse estagio, alguns marca- 
damente vinculados a certos tipos de bens, graos por exemplo, ou medidas particulares, 
como area ou tempo (cf. Damerow & Englund, 1987, p. 126 ss.). 

8 - A sobrevivencia no caso de Nuzi, ainda nos meados do 11" rnilenio, e certamente resi- 
dual e periferica, estando longe de ser o unico traco de arcaismo da regiao de Arrapha. 

9 - Para um resumo, ver S. A. Pallis (Pallis, 1956, p.188 ss.). No mais, a questao foi mais 
um ingrediente da discussao, por vezes nada cientifica, acerca da parte que cabia a 
sumerios e semitas na constituicao da escrita cuneiforme e da sociedade mesopotamica; 
cf nota 11 abaixo. 

10 - Nota-se claramente a inspiracao peirciana da critica de Lieberman. Parece-me, no en- 
tanto, que o autor restringiu injustificadamente a caracterizacao signica dos tokens, limi- 
tando-a a situacao de impressao nas superficies das bullae. Poder-se-ia objetar que a 
relacao signica e anterior a impressao, situando-se nos proprios tokens, sendo eles pro- 
prios uma representacao iconica (ainda que apenas uma minoria do repertorio 
correspondesse a definicao). A impressao, neste caso, seria somente um registro grafico 
da relacao signica e, mesmo que implicasse um segundo nivel de abstracao, na passa- 
gem da tridimensionalidade para a bidimensionalidade, nao alteraria a natureza da re- 
presentacao. 

11 - O debate sobre a existencia de uma lingua especifica registrada pelo proto-cuneiforme 
e, em caso afirmativo, qual seria, e acirrado e, ao que tudo indica, insoluvel. Os especi- 
alistas dividem-se entre os que apoiam a tradicional opcao sumeria (tradicional, mas 
relativamente recente, uma vez que a assiriologia enfrentou, ainda nas primeiras deca- 
das deste seculo, uma intensa discussao sobre a propria existencia de uma lingua sumeria 
e de uma etnia nao semita a que se devesse atribuir a elaboracao do sistema cuneiforme 
(cf. Cooper, 199 l), os que vislumbram outros estratos linguisticos depois desaparecidos 
(e de se notar o recente alinhamento neste campo de R. Englund, certamente o mais fino 
conhecedor dos textos arcaicos de Uruk na atualidade (cf. Englund, 1998) e, finalmente, 
os que insistem em uma desvinculacao entre lingua e proto-cuneiforme. O chamado 
"problema sumerio" complica ainda mais a questao, especialmente se considerarmos 
certas incompatiblidades entre os dados arqueologicos (que apontam uma continuidade 
de ocupacao no decorrer do quarto milenio) e os filologicos (por exemplo, a impossibi- 
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lidade de explicar a partir da lingua sumeria o nome de muitas das principais cidades 
sumerias, deixando entrever a contribuicao de uma populacao nao identificada). De todo 
modo, a questao e considerada secundaria pela argumentacao de Schmandt-Besserat 
(Schmandt-Besserat, 1989, p. 57), que entende que o estagio proto-cuneiforme guarda a 
mesma independencia face a fonetica que marcara o sistema de tokens, um e outro po- 
dendo, assim, ser compartilhado por populacoes diferentes. 

12 - Uma caracteristica que nao me parece ser amenizada pelo fato de o sumerio ser uma 
lingua aglutinante: bem ao contrario, o ordenamento rigido, que e proprio da disposicao 
dos elementos nas cadeias verbais e nominais e na frase sumeria como um todo, convi- 
veria mal com a disposicao espacial dos signos nos primeiros tabletes. Talvez ai possa- 
mos encontrar um argumento em favor da desvinculacao entre grafia e fala nesse esta- 
gio. Quanto a disposicao dos sinais nas grades tipicas dos tabletes proto-cuneiformes, 
deve-se notar que a sequencia toma-se cada vez mais regulada, numa tentativa de esta- 
belecer uma "ordem de leitura". Isso nao significa, todavia, a orientacao de uma lingua 
em particular. Apenas sugere que os sinais como tambem os arranjos sao portadores de 
significado e que, por outro lado, a proliferacao desmedida dos tipos de signo foi vista 
como um problema a ser enfrentado: dai sua drastica reducao em fases posteriores. 

13 - Poderiamos lembrar as fases arcaizantes tardias, como o neobabilonico no primeiro mi- 
lenio, em que o uso dos ideogramas acentuou-se consideravelmente. Para uma critica 
severa da origem verbal da escrita e uma defesa de seu carater iconico, com amplo uso 
do exemplo dos cuneiformes, ver A.-M. Christin (Christin, 1995). A autora aponta que 
Gelb reconhece o papel da iconicidade nos inicios do grafismo mesopotamico, mas 
ressalvando que a verdadeira escrita aparece apenas com a adequacao ao fonetismo. 
Christin percebeu, corretamente, que o postulado equivaleria a uma dupla criacao, a 
primeira iconica, a segunda lingliistica (p.12). Esta clivagem e fortemente presente na 
literatura posterior a Gelb. 

14 - Michalowski cita o exemplo de Abada, durante o quinto milenio, em que os tokens 
aparecem associados as tumbas infantis. Schmandt-Besserat havia pressentido o proble- 
ma posto pelos tokens encontrados em contextos funerarios (como vimos, ja presente 
nas primeiras tentativas de identificacao feitas pelos escavadores) e buscou oferecer 
uma resposta compativel com sua teoria (Schmandt-Besserat, 1988a). A hipotese de os 
tokens representarem substitutos simbolicos de oferendas aos monos (alimentos, por 
exemplo) foi descartada por nao fazer parte das praticas culturais do Medio-Oriente, ao 
contrario do Egito. Outros elementos - a clara limitacao das tumbas providas de tokens; 
sua associacao com materiais de prestigio e caracteristicas arquitetonicas distintas; o 
uso sensivelmente elevado da pedra para sua confeccao, em detrimento da argila - levou 
a autora a considera-los como elementos de distincao do status anterior do morto, em 
particular de membros da elite com acesso privilegiado aos recursos da comunidade. Os 
tokens funerarios, propoe, devem ser vistos como simbolos de prestigio que remetem a 
atividade de controle contabil e a autoridade a ela associada. Por decorrencia, sua pre- 
senca nas tumbas infantis poderia significar uma relacao entre os filhos da elite e o 
aprendizado das tecnicas de controle, como mais tarde ocorrera entre os escribas e seus 
instrumentos de trabalho. 

15 - Como escavadores do sitio de WarkaiUruk, os alemaes tiveram um acesso privilegiado 
ao principal corpus documental proto-cuneiforme. As escavacoes do Instituto Arqueo- 
16gico Alemao iniciaram-se em 1913 e foram interrompidas somente pelas duas Gran- 
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des Guerras e, no presente, pela conturbada situacao no Golfo Persico. Adam FaJkenstein 
publicou o primeiro conjunto significativo de tabletes em 1936. Atualmente, o projeto, 
sob a coordenacao de H. Nissen, da sequencia a edicao completa dos documentos, que 
se elevam a 5000 tabletes e fragmentos, e a interpretacao do sistema de notacao. Alem 
dos assiriologos (Nissen, Englund, Green), a equipe conta com um historiador da cien- 
cia, do Instituto Max Plank (P. Damerow) e com o uso massivo de computadores grafi- 
cos, o que da a medida dos problemas de ordem tecnica (sobretudo matematica) envol- 
vidos no entendimento do sistema. 

16 - A margem do grupo de Berlin, M. Powell (Powell, 1981) seguiu um caminho analogo, 
aceitando a proposicao geral de Schmandt-Besserat, mas insistindo em uma aquisicao 
instantanea da escrita, fruto de um esforco individual, descartando uma evolucao gradu- 
al geracao apos geracao ou mesmo uma invencao colegiada. 

17 - Fora do ambiente mesopotamico, as teses de Schmandt-Besserat tambem encontraram 
resistencias: e o caso de Susa, que fora justamente o berco da hipotese de P. Amiet. Para 
uma visao contraria, ver A. Le Brun e F. Vallat (Le Brun & Vallat, 1978): mesmo acei- 
tando alguns topicos especificos da argumentacao de Schmandt-Besserat, como por exem- 
plo a possibilidade da existencia de uma contabilidade baseada nos tokens e nas bullae, 
os autores rejeitam o essencial, ou seja, a linha evolutiva ate a escrita. Uma apreciacao 
mais favoravel encontra-se em C. Herrenschmidt (Herrenschmidt, 1996), que ressalva, 
no entanto, que a escrita nao se desenvolve a partir da representacao de elementos con- 
cretos, mas da abstracao numerica. Vale lembrar que o proprio P. Amiet nao procurou 
desenvolver seu postulado inicial, chegando mesmo a manifestar certas duvidas quanto 
a aproximacao entre os tokens (segundo ele, um procedimento cuja convencionalidade 
seria compartilhada pelas pessoas que o utilizavam) e a escrita (esta, sim, um verdadeiro 
sistema de comunicacao) cf. o debate registrado nas p. 30-33 de P. Ferioli, E. Fiandra, G. 
G. Fissore e M. Frangipane (1994). 

18 - Pode-se mesmo falar de uma popularizacao da tese, como mostram diversas exposicoes 
sobre as "origens da escrita" nas duas ultimas decadas, em que a presenca dos tokens e 
das bullae mostrou-se incontornavel. Ver, por exemplo, os catalogos: B. Andre-Leicknam 
e Ch. Ziegler, H. J. Nissen, P. Damerow & R. K. Englund (1993) e Ch. Bertin e outros 
(1997). 

19 - No mais, um campo que mereceria ser explorado em profundidade, como mostram al- 
guns exemplos ainda mal situados no processo de aquisicao da literalidade e de seus 
desdobramentos: penso, em particular, no caso da chamada ortografia UD.GAL.NUN: 
trata-se de uma serie de exemplos, conhecidos a partir dos textos de Abu Salabikh, 
Shuruppak e Nippur datados do proto-dinastico, em que os sinais tem um valor diferente 
do usual (por exemplo, na grafia do nome do deus Enlil: UD pelo determinativo divino 
dingir, GAL por en, NUN por lii). Os especialistas oscilam entre considera-la uma for- 
ma criptografica de um estilo ortografico particular do sumerio (Larnbert, 1981). uma 
variacao dialetal (o que o faria uma especie de forma arcaica do emesal, a fala cultica, 
talvez inicialmente feminina, dos textos sumerios - cf. Alster, 1982) ou, mais ampla- 
mente, um representante dos diversos sistemas comunicativos que conviveram no de- 
correr do quarto e terceiro milenios a.C. (Michalowski, 1993). 

20 - Trata-se apenas de uma referencia tipologica ideal: os trabalhos dos pre-historiadores e 
dos antropologos tem demonstrado, nas ultimas decadas, o quanto as sociedades 
paleoliticas ou de cacadores-coletores estao longe de uma situacao de igualdade genera- 
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lizada, conferindo uma visao bem mais nuancada da classica oposicao entre sociedades 
de classes e sociedades sem classes. 

21 - Todos esses casos, evidentemente, podem ser objeto de uma verbalizacao e do registro 
escrito. Assim foi nas diversas ocasioes em que as regras de etiqueta passaram a ser 
objeto de um codice escrito ou em que as tecnicas de uso do corpo se tomaram objeto de 
um discurso medico, por exemplo. Na Mesopotamia do quarto milenio a.C., no entanto, 
faziam parte do universo da oralidade. 

22 - Tais deducoes, porem, nao decorrem naturalmente do texto de J.-M. Durand, pelas ra- 
zoes que apontei mais acima. 

23 - Nao e sem motivo que uma severa critica a teoria de Schmandt-Besserat estara no centro 
de seu novo trabalho, ainda inedito, sobre a origem da escrita cuneiforme. Agradeco a 
cortesia de J.-J.Glassner em adiantar-me os resultados de sua reflexao [nota do autor: o 
livro (Ecrire h Sumer - L'invention du cuneiforme. Paris, Seuil, 2000) aparece agora, 
apos a entrega deste manuscrito para publicacao, nao me permitido uma consideracao 
detalhada de seu conteudo]. 

24 - O argumento nao me parece ser enfraquecido pela possibilidade de alguns estagios do 
sistema de registro estarem associados ao gerenciamento local de pequenas quantidades 
de bens (como pensou R. Englund - 1998, p. 49). As implicacoes de uma tal descoberta 
recairiam mais sobre a caracterizacao da expansao de Uruk, de suas relacoes com as 
areas coloniais, do que sobre o funcionamento dos sistemas administrativos. Schmandt- 
Besserat ja havia posto em duvida que os tabletes proto-cuneiformes fizessem referen- 
cia a um comercio de longa distancia de materiais custosos, embora aceitasse seu carater 
institucional (Schmandt-Besserat, 1981, p. 340); Em todo caso, um estudo quantitativo 
das informacoes contidas nos primeiros tabletes (Sweet, 1997) demonstrou que as ope- 
racoes tinham um carater institucional. No mesmo sentido, parece-me improvavel que, 
em Susa, os registros estivessem associados as atividades privadas de mercadores, como 
sugeriu P. Amiet, em oposicao ao carater institucional na Mesopotamia (para uma criti- 
ca, ver: Herrenschmidt, 1996, p. 100). 

25 - Ai se situa, justamente, a principal fraqueza da teoria de Schmandt-Besserat: ela nao 
preve nenhuma resposta satisfatoria ao processo pelo qual o registro grafico atrelou-se 
inexoravelmente a lingua. O frequentemente lembrado estagio do rebus - pelo qual um 
sinal pictografico e apropriado pelo seu valor fonetico, abstraindo-se a referencia inicial 
ao objeto - certamente exerceu algum papel, mas nao pode ser visto, em nenhuma hipo- 
tese, como explicacao da transicao. 

26 - Embora me parecam questionaveis por se mostrarem como uma especie de avatar das 
tendencias modemizantes em antropologia, nao cabe avaliar, aqui, as bases teoricas da 
analise de Algaze. Note-se apenas que o autor transporta as ideias de I. Wallerstein para 
uma ambiente bem distinto de seu contexto original, a emergencia do capitalismo no 
quadro da expansao colonial moderna, forcando, assim, as resistencias do propositor da 
teoria. Para Algaze, as reservas de Wallerstein estavam fundadas em uma falsa oposicao 
entre o comercio antigo (baseado em preciosidades) e o comercio dos tempos modernos 
(envolvendo produtos essenciais, em quantidade massiva), bem como em um contraste 
equivocado entre os imperialismos antigos (em que as fronteiras da hegemonia politica 
e economica seriam contiguas) e o expansionismo modemo (em que a dominacao eco- 
nomica extravasaria as fronteiras do controle politico). Algaze opoe que o criterio es- 
sencial e a integracao de novas regioes a uma economia em expansao, nao importando 
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se a forma assumida pela dependencia seja prioritariamente economica ou politica. A 
caracterizacao do comercio antigo por Wallerstein ja havia sido criticada antes por Jane 
Schneider (Schneider, 1977), justamente em uma reflexao sobre a aplicacao do modelo 
do "world-system " as sociedades pre-capitalistas. 

27 - Um desdobramento importante, ja sugerido por Goody, foi a superioridade dos sistemas 
alfabeticos face aos silabicos (no caso do cuneiforme, seria mais exato falar de fonemico) 
quanto a capacidade de geracao de formas sociais e de pensamento. O trabalho classico de 
Eric Havelock (Havelock, 1982) se ressente enormemente dessa perspectiva, situando na 
adocao do alfabeto pelos gregos o motor crucial de seu desenvolvimento intelectual parti- 
cular. Uma filiacao ao logocentrismo contemporaneo, sem duvida, mas tambem, no limi- 
te, passivel de ser enquadrada no antisemitismo que perpassa, segundo o polemico Martin 
Bemal, os estudos classicos (cf. Daniels, 1996, p. 27 ss.). Mais recentemente, Marcel 
Detienne (Detienne, 1992) retomou ao problema: negando que um sistema @co qual- 
quer seja portador da racionalidade, salientou, no entanto, que a escrita nao pode ser vista 
como um sub-produto da oralidade, como simples reproducao de um discurso pre-existen- 
te. Assim, nao sendo apenas uma tecnologia de registro, mas uma verdadeira pratica so- 
cial, a escrita se afirma como uma forma de pensar, uma operacao cognitiva com autono- 
mia suficiente para produzir seus proprios objetos e forca bastante para abrir ao intelecto 
perspectivas impensaveis em uma situacao de ausencia do grafismo. Estamos longe, no 
entanto, de uma defesa das potencialidades criadoras do alfabeto ou mesmo de uma supe- 
rioridade face a outros sistemas graficos. Das consideracoes de Detieme, parece poder-se 
deduzir que as diferencas entre os sistemas de pensamento ocidental (grego) e medio- 
oriental devem ser explicadas a partir de um contexto mais amplo. Por isso mesmo nao 
deixa de ser surpreendente que muitos assiriologos aceitem passivamente uma hierarquia 
tao questionada alhures. Se e compreensivel que, no inicio do seculo, G. Contenau 
(Contenau, 1927, p. 194 ss.) estabelecesse uma linha evolutiva do sistema pictografico ao 
alfabetico, em que o silabico serviria de elo de transicao, ou, ainda, que atribuisse a inferi- 
oridade do sistema mesopoiamico ao fato de que a aquisicao de caracteristicas novas 
(fonemicas) nao levara ao abandono das antigas (pictograficas, ideograficas), e, por outro 
lado, dificil concordar com Durand (Durand, 1977, p. 28). ao afirmar que a resistencia do 
sistema cuneifome em desaparecer face a outro mais evoluido tenha paralisado a evolu- 
cao intelectual de uma parte do mundo antigo. Por outro lado, do ponto de vista estrita- 
mente tecnico, as supostas dificuldades impostas pelo cuneiforme ao aprendizado e a re- 
producao do sistema tem suscitado reservas de varios especialistas (cf. Diakonoff, 1975, 
p. 101 ss., Powell, 198 1, p. 434 ss. e Vanstphout, 1995, p. 2 188). 

28 - O conceito ja havia sido proposto por Kathleen Gough em 1968, interessantemente numa 
coletanea organizada pelo proprio Goody. 

29 - Vejam-se, no entanto, os excelentes trabalhos reunidos por M. E. Vogelzang e H. L. J. 
Vanstiphout, em 1992. 

30 - Embora ainda seja fortemente presente uma tendencia, inaugurada pela obra classica de H. 
Frankfort, a considerar as impressoes do ponto de vista da arte e focalizando seus aspectos 
decorativos e as ligacoes com o universo imaginario (de resto, um campo de estudo em 
que ha muito por fazer, como mostram as limitacoes dos trabalhos de E. Porada, P. Amiet 
e, mais recentemente, D. Collon), a literatura especializada tem enfatizado as praticas de 
controle administrativo envolvidas no uso dos selos cilindricos (cf. sobretudo Pittmann, 
1994a e 1994b; e tambem Rova, 1994; para Susa, ver Dittrnann, 1986). 
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RESUME: Cette etude vise a exposer et discuter les theories les plus recentes 
s u r  I'origine de I'ecriture en Mesopotarnie. Notre exarnen se portera plus 
particulibrernent s u r  les diverses propositions concernant I'articulation entre Ia 
genbse de I'ecriture cuneiforme, Ia diversite et les fonctions des systbrnes de 
cornrnunication et un contexte social de plus en plus cornplexe a Ia fin de Ia 
periode neolithique. 
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