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Considerações iniciais 
O presente trabalho propo e uma leitura crí tico-analí tica do poema “Sile ncio guerreiro”, de 

Ma rcia Kambeba. A leitura detida desse poema nos oportunizou empreender algumas reflexo es 
acerca da importa ncia do sile ncio ancestral manifestado na poesia de Kambeba. A partir dela e do 
deslocamento de sentidos, formulamos a noça o de que o sile ncio encontrado nos versos dessa 
escritora indí gena manifesta um tipo de voz que retrata um modo de existir e de pertencer de um 
povo que luta pela sobrevive ncia da sua cultura — um povo que carrega as vozes da ancestralidade e 
faz, com elas, um sile ncio barulhento e um “sile ncio ativo”1. 

A poesia indí gena contempora nea e  muito rica e tem nos ensinado que as literaturas plurais 
devem cada vez mais ocupar seus lugares de direito, seja na sociedade, na escola, nas academias ou 
nas universidades. Como afirma Janice Thie l (2012, p. 63) na obra Pele silenciosa, pele sonora: a 
literatura indígena em destaque, “os textos indí genas brasileiros demonstram [...] vontade de 
afirmaça o cultural e identita ria, ale m de se constituí rem como fonte de luta”. Sendo assim, este texto 
busca compreender as vozes indí genas e suas expresso es, que, manifestadas na literatura, te m sido 
um modo de luta e de resiste ncia dos povos indí genas. 

Constata-se, pois, que a poesia indí gena brasileira contempora nea vem se firmando cada vez mais 
como um movimento litera rio de fortalecimento das culturas indí genas e de valorizaça o das suas 
ancestralidades. Ela tambe m vem fazendo avançar um pensamento descolonizador, na medida em que 
na o ha  apenas as histo rias de vida dos na o indí genas no mundo. Dessa forma, a poesia indí gena procura 
reconstruir viso es acerca dos povos indí genas, expondo que suas identidades sa o plurais e potentes. 

Nesse sentido, ler poesia indí gena significa ter acesso a s memo rias e a s tradiço es ancestrais 
dos povos que vivem aqui no Brasil, ale m de dar visibilidade a muitas de suas lutas e aos seus direitos. 
Assim sendo, as vozes que se manifestam hoje na produça o poe tica tambe m carregam um ponto de 
vista muitas vezes implicado em uma poe tica-polí tica de milita ncia, a partir de uma conexa o de vozes 
e de lutas coletivas. 

Neste trabalho, adotamos uma metodologia qualitativa, bibliogra fica e interpretativista. Ale m 
das consideraço es iniciais e finais, este texto esta  organizado em tre s seço es: “Perspectivas sobre o 
sile ncio: sentidos e significaço es”; “A poesia indí gena: força e resiste ncia de um povo”; e “O sile ncio 
ativo: resiste ncia e ancestralidade no poema ‘Sile ncio guerreiro’, de Ma rcia Kambeba”. 

 
Perspectivas sobre o silêncio: sentidos e significações 

 
No silêncio dos olhos de meus parentes amarelos 

Ouço os sons dos maracás 
Vejo a cor do urucum e do jenipapo em suas peles 

Sinto o orgulho do pertencimento que sempre [exala em 
seus cabelos! 

Em suas sombras toca o tambor: 
Eu sou! Eu sou! Eu sou! 

Indígena eu sou! 
 

Julie Dorrico, Eu sou macuxi e outras histórias 
 
Sabemos que sa o muitos os sentidos e os significados da palavra “sile ncio”. Tendo em vista a 

escolha do poema “Sile ncio guerreiro”, de Kambeba, para uma leitura crí tico-analí tica, neste trabalho 
buscamos apresentar algumas ideias e/ou acepço es sobre o sile ncio. A intença o e  explorar o que ele 
poderia significar e expressar, ampliando, assim, nossos olhares e nossas discusso es sobre aquilo que 
estamos chamando de “sile ncio ativo”. 

O sile ncio, para Orlandi (2007), e  algo necessa rio na comunicaça o humana, pois ele e  a 
“respiraça o” (o fo lego) da significaça o. Trata-se, assim, de “[...] um lugar de recuo necessa rio 
para que se possa significar, para que o sentido faça sentido. Reduto do possí vel, do mu ltiplo, o 

Termo utilizado pela professora doutora Eliane Cristina Testa durante aula de ensino de literatura realizada em 26/03/2021 no Programa de 
Pós-Graduação do PPGLIT/UFNT. 
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sile ncio abre espaço para o que e  ‘um’, para o que permite o movimento do sujeito” (ORLANDI, 
2007, p. 13). Nesse sentido, vemos que esse movimento do sujeito e  o que faz significar. Assim, 
o sile ncio significa e faz sentido; ele e  plural e mu ltiplo, e  ativo e vivo. Por isso, os sujeitos 
precisam dele na comunicaça o; o sile ncio e  necessa rio para a existe ncia humana. Do ponto de 
vista da comunicaça o, o sile ncio abre espaço para o que “e ”, permitindo toda se rie de 
movimento comunicacional. 

Ja  na esfera religiosa, o sile ncio apresenta, muitas vezes, uma acepça o eufo rica, pois diz 
respeito a quilo que na o se pode expressar em palavras: o sentir e o acreditar. Sendo assim, o sile ncio 
passa a ser palpa vel no sentir e naquilo que e  crí vel sem emissa o de palavras. De acordo com Gru n 
(2012), o sile ncio esta  a serviço da escuta da palavra de Deus e da oraça o. Dessa forma, se algue m 
na o e  capaz de guardar nada para si e tem necessidade de falar a respeito de tudo, tanto do bem 
quanto do mal, 

 
passa a impressa o de que na o possui profundidade. Na o conhece segredos, na o 
consegue viver com segredos, na o consegue suporta -los, mas enta o ele na o e  
capaz de penetrar mais profundamente em um miste rio. Destro i o miste rio 
porque logo quer falar a respeito dele (GRU N, 2012, p. 72). 

 
Nesse contexto, o sile ncio tem aspectos de miste rio, podendo ser uma tomada de posiça o 

dos sujeitos perante coisas que na o compreendem, o que tambe m pode ser um grande desafio. 
Isso porque manter-se em sile ncio, em algumas circunsta ncias, pode nos remeter a  capacidade do 
interlocutor de ocupar a posiça o privilegiada de ouvir. Na filosofia, para os filo sofos 
existencialistas, o homem e  fadado a  liberdade de escolha; logo, captar a informaça o e na o se 
posicionar sem o conhecimento holí stico do tema denota sabedoria e engajamento, posto que o 
sa bio na o e  apenas aquele que emite um conceito, mas aquele que sabe se conter e resguardar em 
sile ncio fatos que lhe foram confiados.  

Ainda na perspectiva religiosa, alguns textos bí blicos consideram o sile ncio um sinal de 
sabedoria. O prove rbio 17:27-28, como lembra Almeida (2008, p. 809), diz o seguinte, por exemplo: 
“Quem controla as suas palavras e  sa bio, e quem mante m a calma mostra que e  inteligente. Ate  um 
tolo pode passar por sa bio e inteligente se ficar em sile ncio”. Nesse sentido, concordamos com Corbin 
(2021, p. 79) quando assevera que “[...] toda a histo ria da humanidade: hinduí stas, budistas, taoí stas, 
pitago ricos e, e  claro, crista os, cato licos e, talvez mais ainda, ortodoxos sentiram a necessidade e as 
benfeitorias do sile ncio”. Portanto, vemos que os sile ncios sa o mu ltiplos, sa o antigos e esta o em 
filosofias universais. 

Ao estudarmos a obra História do silêncio (2021), de Corbin, vemos que esse autor 
discute sobre o sile ncio na humanidade em perspectivas amplas. Corbin (1994 apud CORBIN, 
2021, p. 113) afirma: “no interior de muitas comunidades, o sile ncio e  instrumento de poder, e 
e  assim que o sile ncio se materializa na ancestralidade cultural desse povo”. Tambe m e  
relevante o que Tfouni (2008, p. 358) diz ao empreender uma investigaça o epistemolo gica e 
lo gica sobre a linguagem: 

 
o sile ncio corresponde ao mesmo tempo a duas categorias: impossí vel e 
possí vel. Possí vel porque qualquer coisa a partir desse momento pode se 
atualizar, e impossí vel porque, se os dados na o forem lançados, o dizer sera  
um possí vel eternamente aguardando seu devir. Uma vez que algo foi dito, fica 
algo (que seria o na o dito) contingentemente silenciado. Isso que e  
contingentemente silenciado tambe m e  impossí vel, pois na o e  possí vel que ele 
tenha sido enunciado, uma vez que o enunciado e  outro. 

 
O autor diz que o sile ncio se faz em paralelo com os enunciados, afirmando que, quando “[...] algo 

foi dito, fica algo (que seria o na o dito)”. Logo, ate  nos “ditos” os sile ncios esta o sempre presentes.  
Recorremos mais uma vez a Orlandi, que, em seu livro As formas do silêncio: no movimento dos 

sentidos, nos direciona ao entendimento do sile ncio no discurso. A autora afirma que “[...] o sile ncio 
foi relegado a uma posiça o secunda ria como excresce ncia, como o ‘resto’ da linguagem” (ORLANDI, 
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2007, p. 12). Nesse sentido, essa percepça o e  absolutamente escanteada a fim de que o sile ncio 
assuma o papel que seu contexto exige para complementar a linguagem. 

Considerando as caracterí sticas discursivas do sile ncio, Orlandi nos direciona a entender 
que o sile ncio e  como uma complementaça o da linguagem. Ou seja, na situaça o discursiva, o “na o 
dizer” diz com muito mais eficie ncia o que poderia ser dito: “se uma dessas caracterí sticas livra o 
sile ncio do sentido ‘passivo’ e ‘negativo’ que lhe foi atribuí do nas formas sociais da nossa cultura, 
a outra liga o na o dizer a  histo ria e a  ideologia [...] o sentido na o para; ele muda de 
caminho” (ORLANDI, 2007, p. 12-13). 

Por isso, o entendimento do “na o dito” pelo sujeito e  uma particularidade que encerra uma 
gama de significados. O sile ncio pode ser um ponto fundamental na construça o do discurso: a partir 
dele, e  possí vel que o pu blico ao qual e  dirigido, de acordo com a sua pro pria constituiça o, atribua-
lhe sentidos e significaço es individuais e u nicos. Nesse contexto, tambe m compreendemos o sile ncio 
como uma manifestaça o da linguagem, e, de acordo com Santos (2019, p. 14), “e  a linguagem que 
administra e categoriza o sile ncio, de modo a tornar a significaça o calcula vel [...]. O sile ncio so  e  
apreensí vel pelos seus efeitos, pelos muitos modos que constituem a significaça o”. 

E  nesse sentido de efeitos e de significaça o que o sile ncio tambe m e  o dito. Trata-se daquilo que 
se materializa como um sile ncio ancestral, um sile ncio que e  vivido em conjunto, na coletividade e na 
cultura do povo; e  o sile ncio da resiste ncia e da “reexiste ncia” (SOUZA, 2011). Ressaltamos que esse 
termo, “reexiste ncia”, na acepça o de Souza (2011), se relaciona a pra ticas escolares desestabilizadoras 
da histo rica disputa de poder. Assim, tal termo po e em cena uma gama da complexidade social e 
histo rica, que envolve as pra ticas cotidianas do uso da linguagem e o poder a ela concedida. 

Considerando isso tudo, pensamos que a poesia indí gena pode ressignificar as formas de 
poder e os lugares de fala. Acreditamos que o “sile ncio ativo” aponta, na poesia de Kambeba, de modo 
especial, a luta, a resiste ncia e a reexiste ncia de que nos fala Souza (2011). 
 
A poesia indígena: força e resistência de um povo 
 

Passaram por cima da memória e escreveram no 
corpo dos vencidos uma história de dor e sofrimento. 

[…] É preciso escrever — mesmo com tintas do 
sangue — a história que foi tantas vezes negada. 

 
Daniel Munduruku, “Literatura indí gena e o te nue fio 

entre escrita e oralidade”  
 

Por muito tempo, os indí genas foram completamente silenciados, violentados e tutelados, seja 
na sociedade, seja na produça o litera ria. Na o tiveram voz nem vez. No entanto, com as reviso es dos 
processos histo ricos empreendidas pelo po s-colonialismo, vemos que ha  grande movimento que 
caminha em direça o a  retomada dos direitos dos povos indí genas e a  valorizaça o de toda uma rica 
produça o litera ria. 

E  importante, assim, compreender que o papel da literatura indí gena e  fundamental para a 
afirmaça o dos direitos dos indí genas, bem como para a ampliaça o dos processos de construça o 
identita ria desses povos, pois a poesia na o esta  afastada de seus modos de vida e de sobrevive ncia. Na 
poesia de Kambeba, e  possí vel identificar alguns temas recorrentes, por exemplo: a preservaça o da 
natureza; a valorizaça o da sua cultura; a luta dos povos indí genas; a resiste ncia a s ameaças daqueles 
que desejam usurpar terras; o culto a  identidade de seu povo, a s suas memo rias e histo rias de vida; e 
o respeito e o direito a  terra e a  natureza. Muitos desses temas tambe m esta o no bojo da poesia 
brasileira indí gena contempora nea. 

De acordo com Rodrigues e Lima (2020), a poesia indí gena tambe m compila um processo 
cultural muito rico, pois reflete conhecimentos e saberes do mundo indí gena, conferindo, assim, um 
grande significado a  criaça o litera ria. Por isso, e  necessa rio 

 
abrir-se a  poesia indí gena [e isso] significa tentar buscar novas maneiras de 
pensar a literatura fora dos ca nones ocidentais. A abertura aos fazeres do 
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“outro” (do na o ocidental) indí gena pode desvendar muitos saberes u nicos a 
partir das concepço es indí genas de mundo (RODRIGUES; LIMA, 2020, p. 119). 

 
Nesse sentido, e  possí vel fazer vir a  tona nos leitores dessa poesia indí gena novos olhares e 

“novos” mundos, muitas vezes desconhecidos do na o indí gena ou da sociedade majorita ria. Portanto, 
necessita-se olhar, sentir e ler a poesia indí gena pelos vieses cultural, polí tico e este tico, de modo a 
atentar a s questo es de alteridade. Muitos versos indí genas engendram ta o bem forma e conteu do 
que nos tocam profundamente, nos sensibilizando a s causas e lutas dos indí genas. 

Destacamos tambe m que Kambeba, na apresentaça o da sua obra poe tica Ay kakyri tama: eu 
moro na cidade (2018), discorre sobre o processo de resiste ncia indí gena. Vejamos, a seguir, o que 
aponta a autora: 
 

A luta do povo indí gena Oma gua/Kambeba e dos demais povos na o se resume apenas 
a defender seus limites territoriais. Lutam tambe m por uma forma de existe ncia 
presente no modo diferente de viver, ver, sentir e pensar, agir e de seguirem 
construindo sua histo ria, exigindo seus direitos (KAMBEBA, 2018a, p. 8). 

 
Como podemos observar, a autora toma tambe m a sua obra litera ria como um cha o para suas 

lutas, expressando, ainda, seus modos de (vi)ver o mundo, de sentir, de pensar e de agir na 
construça o de sua(s) histo ria(s). Em relaça o a s lutas dos povos indí genas, em uma entrevista 
concedida a Nilo Marinho Pereira Junior, Edileuza Batista de Arau jo e Eliane Cristina Testa, Kambeba 
explicita o seguinte: 

 
O que me inspira e  a luta, o movimento, as formas duras das pessoas se 
referirem a  nossa esse ncia de ser, ao nosso territo rio ta o violentado, enfim, tudo 
me inspira poesia. Um menino ao pular no rio, uma remada de uma criança, um 
fruto que estala na a gua ao cair da a rvore, um ancia o que se senta para contar 
narrativas, um grafismo feito na pele, tudo e  poesia porque a poesia esta  em 
tudo que se ve  e sente. E a poesia indí gena e  a soma de todas as formas de olhar, 
ver e sentir o lugar, o sagrado, a memo ria, e contribuir com as novas geraço es 
para a continuidade da nossa histo ria (KAMBEBA, 2023, p. 253-254). 

 
A escritora refere-se a  poesia indí gena como a soma de todas as formas de olhar, ver e sentir o 

lugar e o sagrado, e de expor a memo ria, o que poderia contribuir muito para as geraço es futuras em 
relaça o a  continuidade de suas histo rias. Isso e  o que lhe inspira a continuar a lutar. 

Podemos acrescentar ainda que muitas das memo rias indí genas foram invisibilizadas ao 
longo do processo histo rico no Brasil. Por isso, urge uma reparaça o dos direitos desses povos. Assim, 
as “memo rias subterra neas conseguem invadir o espaço pu blico, [trazer] reivindicaço es 
mu ltiplas” (POLLAK, 1989, p. 3). E essas “reinvindicaço es” podem ser registradas pelo oral-escrito, 
pela literatura, pela força da escrita poe tica e das diferentes formas de narrativa. 

Nesse contexto, a poesia indí gena vai significando força e resiste ncia, e buscando manter a 
cultura dos povos origina rios, bem como resguardar o direito ao registro de suas memo rias. A poesia 
pode ser vista como um modo de “artivismo”, e, assim como outros ativismos, a poesia indí gena 
tambe m busca encontrar meios de expressar diferentes lutas dos povos ancestrais. 

E  Kambeba ainda quem fala desse lugar de saber e de poder que e  a literatura, a poesia, 
apontando para a importa ncia da escrita indí gena, do registro da linguagem ancestral, como luta, eco 
e resiste ncia: 
 

precisamos informar, ecoar, marcar o lugar do saber em no s, compreendendo 
que somos parte integrante de uma naça o. E precisamos de mais e mais parentes 
escrevendo. A arte que os povos fazem na cidade nas va rias linguagens e  um 
ativismo (KAMBEBA, 2020, n.p.). 

 
O chamamento que Kambeba faz ao dizer que “precisamos de mais e mais parentes 
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escrevendo” implica uma questa o importantí ssima: a questa o da escrita para os povos indí genas. O 
acesso a  escrita tem resultado no registro da cultura de muitos povos indí genas, “[...] disseminando a 
diversidade cultural, combatendo a monocultura e apresentando uma imagem mais positiva dos 
indí genas, ate  enta o retratados apenas pelo ponto de vista dos colonizadores” (SCHNEIDER, 2018, p. 
39). Dessa maneira, vemos que, ao longo do processo histo rico, a memo ria, os valores e os costumes 
dos povos indí genas foram sendo silenciados em prol de uma cultura dominante que via na sua 
“sapie ncia” uma superioridade, na o deixando espaço para a expansa o de uma complexidade social e 
apenas impondo um conhecimento etnoce ntrico. 

Por muitos e muitos anos, a cultura dos povos amerí ndios foi emudecida, silenciada e/ou 
invisibilizada, mas, com a resiste ncia da literatura indí gena, os costumes e as identidades dos povos 
ancestrais, ale m de serem transmitidos de forma oral, tambe m passaram a ser registrados na escrita, 
de modo especial para que as futuras geraço es de indí genas (e na o indí genas tambe m) possam ter 
conhecimento da cultura do povo. No entanto, lembremos que a cultura e  sempre dina mica; por isso, 
o processo transcultural ocorre naturalmente entre os povos. 

Acerca do papel da literatura, Daniel Munduruku (2008) assevera: 
 

O papel da literatura indí gena e , portanto, ser portadora da boa notí cia do (re)
encontro. Ela na o destro i a memo ria na medida em que a reforça e acrescenta 
ao reperto rio tradicional outros acontecimentos e fatos que atualizam o pensar 
ancestral. Ha  um fio muito te nue entre oralidade e escrita, disso na o se duvida. 
Alguns querem transformar este fio numa ruptura. [...] Pensar a Literatura 
Indí gena e  pensar no movimento que a memo ria faz para apreender as 
possibilidades de mover-se num tempo que a nega e que nega os povos que a 
afirmam. A escrita indí gena e  a afirmaça o da oralidade. 

 
Como vemos, o autor defende que a escrita indí gena reforça e acrescenta ao reperto rio 

tradicional acontecimentos e fatos que atualizam o pensar ancestral, em um movimento de afirmaça o 
da oralidade. Por isso, temos a ideia do oral-escrito posto em um so  espaço de criaça o, que e  a 
literatura, a poesia. 

Cristino Wapichana (2018) tambe m destaca a importa ncia da escrita indí gena para a 
sociedade brasileira. Para ele, e  por meio dessas literaturas que conseguimos conhecer a diversidade 
dos povos origina rios. De acordo com o autor, “as sociedades indí genas sa o um povo, uma naça o 
indí gena. O Brasil tem 305 povos oficiais, que falam 274 lí nguas, e, a partir dessa literatura, se 
começa a entender essa diversidade” (WAPICHANA, 2018, p. 76). 

Kambeba (2020), por sua vez, afirma que a literatura poderia fortalecer a sua luta social: 
 

Entendi que poderia me comunicar com a literatura e poesia e arte trazendo 
isso para uma luta social, ambiental, cultural e polí tica quando terminei o 
mestrado. [...] Enta o voltei a escrever de acordo com o que tinha de conteu do 
em meu trabalho. Foram anos de pesquisa para ficar parado em uma biblioteca 
de universidade. E aí  nasce o Ay kakyri tama – Eu moro a cidade. Porque na o 
tenho medo dessa afirmaça o. 

 
Kambeba destaca a importa ncia da formaça o acade mica e da pesquisa para a sua arte poe tica, 

trazendo esse contexto para uma luta social, ambiental, cultural e polí tica, o que pode ser traduzido 
em ativismo ou “artivismo”. Sim, Kambeba e  ativista e tem realizado grandes contribuiço es com sua 
poesia. Ela se engaja na luta por sua gente e pela terra-natureza, constituindo um importante legado 
para as literaturas contempora neas plurais, enriquecendo-as. E seu ofí cio poe tico requer um olhar 
atento e crí tico, porque, muitas vezes, denunciar as mazelas sociais que ameaçam os indí genas 
requer coragem e comprometimento com as lutas dos povos ancestrais. 
Destacamos tambe m outra poetisa que tem marcado o cena rio da literatura contempora nea 
brasileira, chamada Aline Rochedo Pachamama, de quem no s apresentamos os versos do poema 
“Esse ncia...”. Vejamos o poema: 
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Essência... 
 
Na o tenho estrate gias 
Para sentir 
Eu na o tenho estrate gias 
Para viver 
Gosto da liberdade da aça o 
Na o sei calcular intervenço es 
Na o sei manipular as direço es 
Na o sei pensar tudo so  por mim 
Porque eu sou parte de um todo 
 
Na o vou rotular sem conhecer 
Na o desistirei sem tentar 
Podem não me ouvir 
Mas eu preciso falar 
 
[...] 
A poesia é Linguagem 
O miste rio e  ternura 
E o processo e  saudade 
 
Acredito na esse ncia 
Atos de solidariedade 
Das pessoas que se unem 
Em justiça e igualdade 
[...] 
Que se desarmem as guerras 
Na doçura do sorriso 
 
[...] 
Na o tenho estrate gias 
Para viver 
Gosto de me permitir 
Eu disse tudo a voce ... 
(PACHAMAMA, 2015, p. 58, grifo nosso) 

 
Ao analisarmos o poema, vemos que Pachamama enaltece a vida e a liberdade, mas trata-se de 

uma vida “sem regras”, porque ela e  todo o universo, o cosmos — e, assim, ela sente tudo imensamente. 
A voz se faz presente, ha  o direito a  fala, a  unia o das pessoas que lutam pela justiça e pela igualdade, 
principalmente porque a palavra vem versada pela força. E  a voz da autora indí gena mulher que diz, 
mesmo que na o a ouçam: “Na o desistirei sem tentar / Podem na o me ouvir / Mas eu preciso falar”. 

Assim, vemos a importa ncia da fala e da escrita indí gena, o falar por meio da literatura. E  
ainda Kambeba (2018b, p. 39) quem explicita que “com a escrita nasce a ‘literatura indí gena’, uma 
escrita que envolve sentimento, memo ria, identidade, histo ria e resiste ncia”. Tambe m para 
Schneider (2018, p. 49) a escrita indí gena: 

 
apresenta uma perspectiva alternativa da histo ria e da literatura, que diverge 
em diversos pontos daquilo que e  aceito como verdade por alguns 
historiadores, sendo amplamente e repetidamente divulgado atrave s da 
literatura e dos livros dida ticos, inclusive. 

 
Desse modo, percebemos que ha  outra perspectivaça o da histo ria da literatura, menos 

cano nica e mais plural e democra tica, que ja  começa a ser introduzida ate  mesmo nos materiais 
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dida ticos, pois a escola tem um papel fundamental nas transformaço es das mentalidades e 
perspectivas sociais. E essa literatura mais engajada denuncia os problemas e os sofrimentos dos 
indí genas “[...] como conseque ncia de uma civilizaça o brutal, e, mesmo assim, [os indí genas] na o se 
calam, continuam testemunhando e apontando os abusos que sofreram, tentando gerar empatias em 
seus interlocutores” (SCHNEIDER, 2018, p. 49). 

Tambe m de acordo com Grau na (2013, p. 38), a poesia indí gena e  uma poesia de 
“sobrevive ncia”: “Nossa existe ncia hoje e  marcada por uma tenebrosa sensaça o de sobrevive ncia, de 
viver nas fronteiras do presente”. Nessa perspectiva, a poesia indí gena pode ser compreendida ou 
tomada como uma produça o de “sobrevive ncia” e, por isso, de resiste ncia e de luta, configurando-se 
nas fronteiridades plurais da literatura e sendo mais democra tica. Portanto, precisamos 
compreender melhor a necessidade de circulaça o e de leitura da literatura indí gena. 

 
O “silêncio ativo”: resistência e ancestralidade no poema “Silêncio guerreiro”, de Márcia 
Wayna Kambeba 

Ma rcia Wayna Kambeba e  geo grafa, poeta, compositora, foto grafa e ativista. Indí gena do povo 
Oma gua/Kambeba do Alto Solimo es (AM), nascida na aldeia Bele m Solimo es, Kambeba e  do povo 
Tikuna. De sua obra Ay kakyri tama: eu moro na cidade (2018), selecionamos o poema “Sile ncio 
guerreiro” para tecermos algumas reflexo es, propondo uma leitura crí tico-analí tica. Vejamos, a 
seguir, o texto poe tico em questa o: 

 
Silêncio guerreiro 
 
No territo rio indí gena 
O sile ncio e  sabedoria milenar 
Aprendendo com os mais velhos 
A ouvir, mais que falar. 
 
No sile ncio da minha flecha 
Resisti, na o fui vencido 
Fiz do sile ncio a minha arma 
Pra lutar contra o inimigo. 
 
Silenciar e  preciso, 
Pra ouvir com o coraça o, 
A voz da Natureza 
O choro do nosso cha o. 
 
O canto da ma e d’a gua 
Que na dança com o vento 
Pede que a respeite 
Pois e  fonte de sustento. 
 
E  preciso silenciar 
Pra pensar na soluça o 
De frear o homem branco 
E defender o nosso lar 
Fonte de vida e beleza 
Para no s, para a naça o! 
(KAMBEBA, 2018a, p. 29) 
 

Antes de lermos criticamente o poema, precisamos (re)lembrar que na literatura brasileira, 
principalmente a do se culo XIX, o indí gena foi tema tica recorrente, mas sem ter a sua voz pro pria: ele 
foi “apenas” retratado pelo olhar dos escritores da e poca. No entanto, o poema de Kambeba traz a 
voz do povo origina rio, que se faz ouvir ainda que manifestada sob a perspectiva do “sile ncio”. Como 



O silêncio ativo: a força e a resistência da poesia indígena  

Cerrados. v. 33, n. 65, mai-ago. 2024.  142 Dossiê Literatura Negra e Indígena no Brasil 

explicita Orlandi (1993), os indí genas sempre foram incluí dos na histo ria brasileira como sujeitos 
sem voz, ou enta o suas “falas” foram “transmitidas” por outros: 

 
Com efeito, o í ndio na o fala na histo ria (os textos que sa o tomados como 
documentos) do Brasil. Ele na o fala, mas e  falado pelos missiona rios, pelos 
cientistas, pelos polí ticos [...] Eles falam do I ndio para que ele na o signifique 
fora de certos sentidos necessa rios para a construça o de uma identidade 
brasileira determinada em que o I ndio na o conta. Trata-se da construça o de 
sentidos que servem, sobretudo, a  instituiça o das relaço es colonialistas entre 
os paí ses europeus e o Novo Mundo (ORLANDI, 1993, p. 59). 

 
Eram as relaço es de poder e as relaço es colonialistas dos paí ses europeus que se impunham 

ao “novo” mundo. Assim, os indí genas eram “falados” por todas as classes, e os literatos na o estavam 
isentos dessa tomada de voz. Contudo, atualmente sa o os pro prios indí genas, atrave s da literatura, 
que externam suas histo rias de vida e de luta. 

Passemos, enta o, a  leitura crí tico-analí tica do poema “Sile ncio guerreiro”. O poema esta  
estruturado em cinco estrofes e, ao mesmo tempo que transmite a necessidade de silenciar para 
ouvir, ecoa, paradoxalmente, os gritos de resiste ncia — e o faz de forma pungente. Na primeira 
estrofe, o poema nos sugere uma memo ria que traz a sabedoria: “No territo rio indí gena / O sile ncio e  
sabedoria milenar / Aprendendo com os mais velhos / A ouvir, mais que falar”. Sobre a memo ria, 
Benjamin (2000, p. 239) afirma que: 
 

na o e  um instrumento para a exploraça o do passado; e , antes, o meio. E  o meio 
onde se deu a vive ncia, assim como o solo e  o meio sutil no qual as antigas 
cidades esta o soterradas. Quem pretende se aproximar do pro prio passado 
soterrado deve agir como o homem que escava. 

 
Nesta ana lise, entendemos a memo ria tambe m como “sabedoria ancestral”, como algo 

arqueolo gico e ancestral. Ouvir e  tambe m escavar uma memo ria. Ouvir mais as tradiço es ancestrais 
tomando-as como memo rias e  um “meio” de sobrevive ncia da cultura. Mas a palavra tambe m e  
importante, pois ela pode repassar os saberes, como assevera Kambeba (2020) a seguir: 

 
A palavra e  nossa maior forma de educar, de orientar, de repassar saberes. 
Kaka  Wera  e  um sa bio. A escrita aparece bem depois. Ela e  recente para no s. A 
palavra ainda continua sendo nossa forma de articulaça o, de estrate gia, tanto 
que a literatura que fizemos nasce da palavra que ouvimos. A palavra e  o 
desenho, a escrita do pensamento. Depois, com o tempo, começamos a desenha 
-la e nasce a literatura origina ria ou indí gena. 

 
Em vista do que fala Kambeba, a palavra e  tudo para os povos indí genas, um instrumento 

potente de saber e de poder. Ela e  uma força viva para a criaça o litera ria. 
Na ana lise da segunda estrofe — “No sile ncio da minha flecha / Resisti, na o fui vencido / Fiz 

do sile ncio a minha arma / Pra lutar contra o inimigo” —, devemos considerar que a luta dos 
indí genas se estende desde o perí odo colonial, em que os povos origina rios foram violentados com 
dominaço es de todos os tipos, desde armas de fogo a  voz estridente do dominador/colonizador. No 
entanto, vemos que ha  uma “resiste ncia silenciosa”, a qual se contrapo e ao alarido destruidor dos 
invasores. Assim, as flechas garantem o sile ncio da selva, onde, morando, os povos nativos muitas 
vezes precisaram se esconder para poderem na o somente se defender, mas tambe m atacar. 

Kambeba apresenta o “sile ncio da flecha” em contraposiça o ao vibrar dos sons do disparo. Tal 
sile ncio e  uma arma de resiste ncia contra os inimigos: “No sile ncio de minha flecha / Resisti […]”. Na 
passagem do primeiro para o segundo verso, no intervalo da quebra, ha  uma su bita frenagem dada 
pela inversa o ou pela ana strofe. Ela funciona como uma contença o da respiraça o, como no instante 
imediatamente anterior a quele em que se solta o tensionamento que resiste da corda de fibra, de 
embira ou do que quer que seja. 
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O manifesto de respeito a  terra se da  fortemente na terceira estrofe, em que a voz poe tica 
remete a  necessidade de dar a ela uma oportunidade de se manifestar; para isso, se faz necessa rio 
silenciar: “Silenciar e  preciso, / Pra ouvir com o coraça o, / A voz da Natureza / O choro do nosso 
cha o” — ate  mesmo para ouvir o choro do sangue derramado sobre essa mesma terra. Sendo assim, 
percebemos os sentidos diversos da intencionalidade e do sile ncio, como explicita Orlandi (2007, p. 
15): “O na o-um (os muitos sentidos), o efeito do um (o sentido literal) e o (in)definir-se na relaça o 
das muitas formaço es discursivas te m no sile ncio o seu ponto de sustentaça o”. Por isso, no poema, o 
“sile ncio ativo” e  pote ncia do dizer. 

Na quarta estrofe, temos “O canto da ma e d’a gua / Que na dança com o vento / Pede que a 
respeite / Pois e  fonte de sustento”. Nesses versos, vemos o culto a  natureza agora com o “canto da 
ma e d’a gua”, que pode ser refere ncia a  orixa  Oxum (“ma e das a guas”) ou a outra entidade tida como 
sagrada. Ha  uma personificaça o que impo e o respeito a  fonte de onde vem o sustento e a vida. 

A quinta estrofe, paradoxalmente, grita a resiste ncia: “É preciso silenciar / Pra pensar na 
solução / De frear o homem branco / E defender o nosso lar / Fonte de vida e beleza / Para no s, para 
a naça o!”. E  preciso frear o na o indí gena, chamado no poema de “homem branco”. A poeta grita o 
pensamento de resiste ncia, evidencia uma a rdua e reflexiva luta; ela “pensa na soluça o” para na o 
deixar sucumbir seu lar, que metaforicamente representa todos os lares dos povos indí genas. Afinal, 
o poema ainda traz a ideia da coletividade: nele, ha  uma voz que chama a  defesa de todas e todos os 
indí genas para a preservaça o da naça o indí gena. Assim, e  necessa rio combater e denunciar os 
genocí dios e as viole ncias perpetradas pelos neocolonizadores, e a poesia indí gena tem feito isso, nos 
apresentando versos de extrema beleza este tica e que abordam tema ticas urgentes. 

Por isso, faz-se necessa ria a resiste ncia de “guerreiros”. Essa e  a mensagem de Kambeba 
apresentada nesse seu poema de cinco estrofes, o qual, implicado na via do “sile ncio ativo”, 
paradoxalmente traz uma noça o de “sile ncio” que na o significa ine rcia ou na o dizer. Antes, trata-
se do grito forte e ativo da resiste ncia indí gena, que e  uma espe cie de sabedoria ancestral. 
Silenciar, nesse contexto, serve para buscar “resolver” as questo es mais duras e ameaçadoras que 
coexistem em nossa sociedade. 

Recorremos ainda a Orlandi (2007, p. 24), para quem o sile ncio produz sentidos diversos: 
 

Finalmente, se a reflexa o sobre o sile ncio nos mostra a complexidade da 
ana lise de discurso, ja  que por ela podemos nos debruçar sobre os efeitos 
contradito rios da produça o de sentidos na relaça o entre o na o dizer, essa 
reflexa o nos ensina tambe m que, embora seja preciso que haja sentido para 
produzir sentidos (falamos com palavras que ja  te m sentidos), estes na o esta o 
nunca completamente ja  la . Eles podem chegar de qualquer lugar e eles se 
movem e se desdobram em outros sentidos. 

 
Os versos de Kambeba nos chegam ruidosos em sile ncio, em uma poe tica de luta e resiste ncia. 

Eles evidenciam que e  preciso manter vivas as memo rias ancestrais pela poesia, pois delas emana a 
sabedoria dos povos indí genas. 

Tambe m e  Orlandi (1990, p. 56) quem nos ajuda nesta reflexa o sobre os apagamentos histo ricos: 
 

Esse processo de apagamento do í ndio da identidade cultural nacional tem 
sido escrupulosamente mantido durante se culos. E se produz pelos 
mecanismos mais variados, dos quais a linguagem, com a viole ncia simbo lica 
que ela representa, e  um dos mais eficazes [...] Sa o, desde o começo, o alvo de 
um apagamento, na o constituem nada em si. Esse e  o seu estatuto histo rico 
“transparente”: na o constam. Ha  uma ruptura histo rica pela qual passam do 
í ndio para o brasileiro atrave s de um salto. 

 
A histo ria vem sendo revisitada cada dia mais, e, dessa forma, as vozes ocupam seus lugares de 

direito. Ha  um salto que implica novos olhares para as ditas “minorias”. Luta-se pelos direitos a  
existe ncia e a  reexiste ncia frente a tantos processos de dizimaça o dos povos origina rios. A palavra, a 
poesia, o canto, as pinturas corporais, as diferentes expresso es de arte, a cultura, as tradiço es, os ritos, a 
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ancestralidade e as identidades esta o, mais do que nunca, presentes nas produço es litera rias atuais. 
A fala ancestral no “sile ncio ativo”, no silêncio guerreiro, indica que ser escritora, ser poeta e 

ser mulher indí gena e , impreterivelmente, enfrentar muitas batalhas. Isso e  o que aponta Kambeba 
em uma entrevista concedida a  revista Acrobata: 

 
O cena rio indí gena feminino ta  cheio de mulheres guerreiras e de força. Isso da  
uma cara nova ao movimento. Eu me encanto com cada mulher indí gena que 
vejo e que escuto. Cada fala carrega uma esperança, uma força e uma certeza 
de dias melhores para nossa naça o indí gena. Gosto das duas Parentas e quero 
ver mais indí genas mostrando sua cara de povo, de aldeia sem medo das 
crí ticas porque elas ve m de pessoas ou que desconhecem sobre o que e  
pertencimento e identidade ou porque tem vontade de ser como aquela mulher 
e ainda na o achou o caminho e aí  vem a inveja e sentimentos que sa o entraves 
para um crescimento e amadurecimento espiritual. Eu aplaudo todas que se 
destacam nesse mundo de militância porque eu sei, não é fácil mostrar a cara e 
deixar ela em foco (KAMBEBA, 2020, grifo nosso). 

 
Como a autora destaca, sa o necessa rios sentimentos intensos de “pertencimento” e de 

“identidade”, e isso faz a diferença na luta, que a poeta indí gena diz na o ser nada fa cil. Assim, cremos ser 
um ato de muita coragem militar em nosso paí s. Alia s, pode ser muito perigoso atuar “nesse mundo de 
milita ncia, porque eu sei, na o e  fa cil mostrar a cara e deixar ela em foco” (KAMBEBA, 2020, n.p.). 

O foco do poema e  o sile ncio, mas ele se apresenta com um sentido ativo, histo rico e ancestral. 
Para Orlandi (2020, p. 257), o sile ncio “[...] na o e  falta, na o e  vazio, e  horizonte”. Sendo assim, 
estamos refletindo acerca do “horizonte” do sile ncio barulhento, estamos falando da poesia, da 
escuta e das vozes ancestrais silenciosas, mas potentes. O sile ncio poe tico da luta da mulher indí gena 
e  tambe m um tipo de voz que confirma o modo de existir nos sentimentos de pertencimento, 
identidade e resiste ncia. 

O poema “Sile ncio guerreiro” apresenta a voz indí gena que busca contradizer as estruturas de 
poder e de opressa o, especialmente representando uma conscie ncia da posiça o de sujeito 
subalternizado que ativa o “sile ncio sa bio e ancestral”. Lembremos que Spivak (2010, p. 110) faz a 
seguinte pergunta: “Pode o subalterno falar?”. A resposta e : sim! A mulher indí gena brasileira, muitas 
vezes posta em situaça o (ou condiça o?) de subalternizaça o, pode falar onde ela quiser, seja na poesia, 
nas narrativas em prosa, nas artes visuais, nos lugares que mais lhe apetecerem e que a sua voz 
alcançar; e ela pode dizer seja por sile ncios ativos, seja por falas barulhentas. 

O que verificamos e  que o texto posto em tela para ana lise se trata de um tipo de manifesto do 
sile ncio ancestral, por ser uma escrita construí da por sentimentos eufo ricos. 

Para Munduruku (2016): 
 

nossos escritos sa o literaturas, sim. E sa o indí genas, sim. Na o ha  motivo para 
negar isso e menos ainda para partilhar com os escritores na o indí genas o 
merecimento que nosso esforço tem conseguido em ta o pouco tempo. Dizer 
que o que escrevemos e  “apenas” literatura brasileira e  dividir com todos 
aqueles que escreveram, escrevem e escrevera o coisas medí ocres a respeito de 
nossa gente um status que na o foi construí do por eles. Nossa literatura e  
indí gena para que na o se venha repetir que “somos os í ndios que deram certo”. 

 
Nesse sentido, pelo olhar indí gena, as produço es litera rias indí genas devem ser 

compartilhadas na o so  como “apenas literatura brasileira”, mas, de modo especial, como uma criaça o 
cheia de identidade cultural de povos que te m muito a dizer e a ensinar — a indí genas e na o 
indí genas. 

 
Considerações finais 

Este texto teve como objetivo principal propor uma leitura crí tico-analí tica do poema 
“Sile ncio guerreiro”, de Kambeba, que se encontra em seu livro Ay kakyri tama: eu moro na cidade 
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(2018). A reflexa o que realizamos nos possibilita apontar que o poema analisado po e em cena um 
forte sentimento de pertencimento e de afirmaça o cultural e identita ria, que se constitui como fonte 
de resiste ncia e de reexiste ncia (SOUZA, 2011). 

Ale m disso, as reflexo es acerca do “sile ncio ativo” a partir dos versos de Kambeba expo em 
uma ideia fulcral: “O sile ncio e  sabedoria milenar / Aprendendo com os mais velhos / A ouvir mais 
que falar”. Por isso, o “sile ncio ativo” evidencia a existe ncia da memo ria ancestral, da força dos que ja  
falaram antes e da escuta dessas falas ancestrais, produzindo sentidos em que entram em jogo as 
razo es da resiste ncia e da milita ncia. 

Como lemos no poema analisado, silenciar na o e  emudecer, na o e  deixar de falar: e  escutar, e  
dar sentido a um contexto de conscie ncia expandida. O sile ncio ancestral e  intencional; ha  um 
propo sito nele, ha  uma sabedoria milenar. Trata-se de um na o dizer dizendo. Esse sile ncio guarda 
palavras que atravessam o miste rio, e as manifestaço es de seus efeitos constituem significaço es; ou 
seja, o sile ncio se constitui na condiça o da produça o de sentido (ORLANDI, 2020, p. 257). Por isso, 
silenciar para que ? “E  preciso silenciar / Pra pensar na soluça o.” Eis uma condiça o de produça o de 
sentido do “sile ncio ativo”. 

Dessa maneira, nossa proposta de leitura do poema de Kambeba apresenta possibilidades de 
significaço es e de sentidos para o sile ncio que ultrapassam o emudecer. E, no mergulho das camadas 
poe ticas do “sile ncio guerreiro”, temos uma escrita que fala. Ela tem voz/vez mesmo frente a muitos 
sile ncios. Assim, o poema traz a  tona uma memo ria viva e um sile ncio ancestral que saltam na 
pote ncia da palavra poe tica. Mas essa nossa leitura na o pretende esgotar os sentidos do sile ncio, e 
sim suscitar possibilidades e mais olhares para a poesia indí gena, uma vez que o tema em pauta e  
instigante e esta  aberto a outras abordagens e/ou leituras. Esperamos que o(a) leitor(a) deste texto o 
considere assim tambe m. 
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