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RESUMO 

A partir da Assembleia Constituinte de 1988 a expressaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Remanescente das 
Comunidades de Quilombos inscrita no artigo 68 dos ADCT vem suscitando 
discussoes e impasses sobre a nocao de Quilombo. Atualmente, extrapolando 
sua concepcao historica, ele tornou-se um conceito antropologico com o qual 
se procura dar conta de uma complexa realidade que diz respeito, entre outras 
coisas, aos direitos e a identidade das comunidades negras - nao mais apenas 
as rurais, mas tambem as urbanas. As comunidades do Talhado (Comunidade 
Quilombo de Serra do Talhado e Comunidade Urbana de Serra do Talhado) em 
Santa Luzia/PB, auto-reconhecidas como quilombos pela FCP, sao expressoes 
concretas dos conteudos daquelas discussoes. O Talhado e a sociedade em 
que esta inserido, Santa Luzia, constituem-se no cenario de relacoes inter-
etnicas em que a recomposicao da identidade etnica e os direitos de 
comunidades quilombolas, daquela, sao questionados por segmentos da 
sociedade envolvente. O presente estudo procura mostrar o processo e as 
implicacoes de recomposicao da identidade etnica do Talhado. Mesclando 
etnografia e pesquisa historica discute-se neste trabalho o significado que 
termos como quilombo e quilombola assumem para a referida comunidade, e 
como a nova identidade gera novas relacoes dentro da comunidade e, 
principalmente, com a sociedade envolvente. 

Palavras-chaves: Etnicidade. Quilombos. Identidade etnica. Relacoes etnicas. 
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ABSTRACT zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Since the Constituent Assembly of 1988, the expression "Remnant of Quilombo 
Communities", inscribed in Article 68 of the ADCT, has caused debate and 
misunderstandings on the notion of "quilombo". Beyond its historical vision, it 
now became an anthropological concept with which we try to account for a 
complex reality that concerns, among other things, legal rights and identity of 
black communities, not just in rural areas but also in urban areas today. 
Communities of Talhado (Serra do Quilombo Community and Serra do Talhado 
Urban Community), in Santa Luzia, PB, recognized by FCP as quilombos, are 
concrete expressions concerning the contents of the debate. Talhado and the 
society in which it is inserted, Santa Luzia, constitute the scenario of inter-ethnic 
relations in which the recovery of ethnic identity and legal rights of "Quilombola" 
communities are challenged by segments of the surrounding society. This paper 
attempts to document the process and implications of ethnic identity 
reconstruction of Talhado. Merging ethnographic and historical research, this 
paper discusses the meaning of terms like quilombo and Quilombola as 
assumed by that community, and how the new identity creates new 
relationships within the community, and especially with the surrounding society. 

Keywords: Ethnicity. Quilombo. Ethnic identity. Ethnic Relations. 
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INTRODUQAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Falar sobre o imponderavel. E isto que deve fazer o etnografo. Esta e uma das 

primeiras licoes que aprendemos quando comecamos a estudar antropologia. 

Quern me ensinou isto? Bronislaw Malinowski. E inesquecivel para todo 

cientista social, em especial aqueles que optam pela antropologia, a descricao 

de Malinowski sobre o seu sentimento de estar em campo, inexperiente e em 

meio a uma sociedade totalmente diferente da sua. Sem o conhecimento do 

idioma local. Do desespero e o do desanimo por conseguir pouco ou nenhum 

dado desejado. Este foi o comeco dele (e o de muitos de nos); o comeco, 

tambem, de sua teoria e, principalmente, o inicio da ordenacao de seus 

princfpios metodologicos. Principios, pela primeira vez, tao bem ordenados, tao 

claros, tao oportunos, tao bem adequados ao fazer antropologico, a etnografia 

e a etnologia que ainda, atualmente, a muitos parece que este fazer 

antropologico comecou com o proprio Malinowski, a ponto de alguns ainda o 

considerarem o "pai do trabalho de campo". 

Sim, e inesquecivel para todos a famosa "imagine-se o leitor sozinho...". 

Inesquecivel, e alem de tudo instigante, para mim, foi ler alguns paragrafos 

mais a frente o conselho dele para que se observe, se registre e se formule 

cientificamentezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA os imponderaveis da vida real. E isto o que aprendi (no sentido 

de tomar conhecimento, refer na memoria) dele, mas que ainda tento 

apreender (no sentido de compreender). Sim, porque, as vezes, este 

ensinamento me escapa quando ainda busco a "essencia", a "concretude", a 

"prova" daquilo que pesquiso. Assim foi durante uma boa parte desta minha 

pesquisa; eu estava em campo atras de algo 'concreto', algo que me 

'mostrasse a etnicidade'. Eu esqueci o inesquecivel. Eu sabia que nao podia 

ser assim. Que um grupo social nunca e homogeneo; sabia, porque aprendi 

que "ha uma serie de fenomenos de suma importancia que de forma alguma 

podem ser registrados apenas com o auxilio de questionarios ou documentos 

estatisticos" (Malinowski, 1978, p. 29); mas ainda assim eu buscava aquele 

dado que seria A Prova documental desta identidade sobre a qual me propus a 

narrar o seu processo de construcao. 

Iniciei esta pesquisa sabendo, tambem da importancia de uma 

fundamentacao teorica e o quanto minhas observacoes estariam dirigidas por 
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ela, tal qual nos adverte E.E. Evans-Pritchard. Mas aprendi, igualmente, com 

ele, que "o antropologo deve seguir o que encontra na sociedade que escolheu 

estudar" (1978 [1937], p. 300). Ja em Marvin Harris (1983, p. 491-523) aprendi 

os conceitoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA emic e etic; mas foi sob a orientacao da Professora Mercia Batista 

que apreendi o seu real significado, felizmente, um pouco antes de ir para 

campo. Mesmo sabendo por outras insercoes previas em campo, que nao 

devia usar conceitos estranhos (etnicidade, identidade relacional) ao sujeito 

pesquisado. 

Isto foi o que me ensinou a fazer antropologia - mas nao apenas isto, 

pois certamente existe um pouco de Geertz, de Boas, de Levi-Strauss, de 

Leach, de Mead, de Mauss, que nunca foi a campo e ate de Tylor e de Frazer, 

que, segundo se conta, nem cogitavam de ir a campo. E este texto varias 

vezes ensaiado - no projeto inicial, no projeto concluido, em artigos para 

encontros academicos - , apenas agora nestas primeiras paginas que sairam 

de subito, so esta sendo possivel porque ha poucos meses atras e que me 

convenci que talvez jamais, eu ou qualquer outra pessoa, venha a conseguir A 

Prova; pois esta nao e o imponderavel sobre o qual devemos falar. A Prova 

concreta e o contrario do imponderavel, e o mensuravel; e nao e sobre este 

que nos propomos a falar nas Ciencias Sociais. Seguindo a conclusao de 

Descartes, 'penso, logo existo' podemos complementar dizendo: ' existo, logo 

vivo'. E esta vivencia, apesar de tudo o que nela ha de concreto, os modos e os 

significados destes concretos e dos nao concretos sao os imponderaveis que 

tern uma existencia tao real quanto aquilo que e concreto e mensuravel. 

Imponderaveis sao coisas como o sentir-se quilombola; o saber-se 

estigmatizado, discriminado, excluido; a importancia das narrativas pessoais 

associadas a uma vivencia coletiva. 

A um desses imponderaveis e que se dedica a atencao desta pesquisa; 

seu objetivo e mostrar o desenrolar de um processo de recomposicao 

identitaria. Nela narro e busco compreender o processo de recomposigao da 

identidade etnica dos moradores das comunidades do Talhado (a urbana e a 

rural) na cidade de Santa Luiza/PB, pensando a etnicidade enquanto uma 

forma de interacao social (Barth, 2000), a partir de uma pesquisa que foi feita 

atraves de observacoes e conversas com pessoas destas comunidades que 

nos anos de 2004 e 2005 - respectivamente o Talhado rural e o Talhado 
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urbano - receberam da Fundagao Cultural Palmares (FCP) a Certidao de Auto-

reconhecimento como Remanescentes das Comunidades dos Quilombos. 

Esta identidade etnica quilombola, nestas comunidades, vem sendo 

construida a partir de um processo em que a nocao de quilombo, entre outros 

significados, se reveste especialmente com a conotacao de resistencia, de uma 

nova maneira de se relacionar com a sociedade envolvente e paralela a 

valorizagao do ser negro. Qual resistencia e ao que? Resistencia pode ser 

entendida como obstinagao e oposigao. Obstinagao dos moradores do Talhado 

em insistir em ser aquilo que se pensam; oposigao aqueles que sempre os 

discriminaram por serem os "negros do Talhado". Esta denominagao, para 

alguns deles, e positiva; mas ha uma parcela da comunidade para a qual ela e 

negativa; e para outros, ainda, esta em processo de positivagao com o 

reconhecimento como comunidade quilombola. Para os de fora, mas nao 

todos, expressa negatividade. Resistem aqueles que os menosprezam; 

resistem aos que, na sociedade em que estao englobados, consideram os 

moradores do Talhado como inferiores, especialmente por serem negros. Esta 

resistencia se constitui em uma relagao, uma interagao entre a comunidade 

quilombola e a sociedade nao-quilombola. 

A resistencia que se opoe a sociedade envolvente leva a que todos os 

membros de uma comunidade se sintam como pessoas que comungam os 

mesmos interesses, os mesmos sentimentos, e a partir deles estabelegam 

fortes relagoes sociais internas, que nao excluem relagoes externas. Assim, o 

fortalecimento de uma identidade de grupo (neste caso a identidade etnica 

quilombola) serve, tambem, como uma forma de se relacionar com outros 

grupos sociais, sejam eles quilombolas ou nao. Contudo, tambem nos 

defrontamos na literatura das Ciencias Sociais e na observagao empirica com 

situagoes nas quais a capacidade de construgao de elementos aglutinadores 

de uma identidade se faz acompanhar por divergencias e elaboragoes que 

podem ser distintas ou mesmo opostas. 

A pesquisa empreendida tern a intengao de mostrar o Talhado em 

processo de recomposigao de sua identidade. O concerto de identidade, neste 

trabalho e mais bem entendido se a ele for aposto o adjetivozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA etnica; esta 

expressao - identidade etnica - significa, aqui, as representagoes pessoais ou 

coletivas 
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marcadas pelo confronto com o outro; por se ter de estar em relacao, por 

ser obrigado a se opor, a dominar ou ser dominado, a tomar-se mais ou 

menos livre, a poder ou nao construir por conta propria o seu mundo de 

simbolos e, no seu interior, aqueles que qualificam e identificam a pessoa, o 

grupo, a minoria, a raca, o povo. Identidades sao, mais do que isto, nao 

apenas o produto inevitavel da oposigao por contraste, mas o proprio 

reconhecimento social da diferenga. (BRANDAO, 1986, p. 42) 

Esta acepgao de Brandao define bem o sentido relacional dado as 

identidades etnicas que foi proposto por Fredrik Barth (1998 [1969]). O sentido 

de relacao proposto por Barth pressupoe o fluxo de pessoas atraves das 

fronteiras dos grupos etnicos opondo-se a ideia de fronteiras como um 

elemento que isola os grupos um dos outros. Este trabalho se propoe, assim, a 

enfocar as questoes de fronteiras etnicas, a construcao deste tipo de 

identidade, bem como as relagoes de poder, dominagao e resistencia que se 

apresentam neste referido contexto a luz das concepgoes sobre etnicidade de 

Fredrik Barth. 

O dialogo aqui cultivado nao pretende, porem, limitar-se as proposigoes 

de Barth. Paralelamente pretende estabelecer um dialogo com outras 

abordagens das ciencias sociais, como as concepgoes de Pierre Bourdieu 

sobre identidade, representagao e o poder de nomeagao; ou ainda a nogao de 

identidade etnica de Roberto Cardoso de Oliveira, nogao esta que caminha 

paralela1 com a de Barth. Cientistas sociais como Ulf Hannerz, Eric Wolf, 

Michael Pollak, Jose Mauricio Arruti e James C. Scott, ainda que de maneira 

incipiente, me levaram a pensar o processo aqui descrito, mesmo que nao 

tenha utilizado suas teorias como base da analise aqui encetada. Ja a proposta 

metodologica de Erving Goffman, claramente exposta, de forma empirica, em 

suas obras, foi a inspiragao, para a forma de exposigao do tema deste trabalho. 

A intengao destes dialogos nao e a de confirmar as proposigoes de 

Barth, Bourdieu, Roberto Cardoso de Oliveira - autor este a quern recorri 

sistematicamente no inicio destas pesquisas, e cujas analises a respeito de 

etnicidade foram de inestimavel contribuigao para a minha compreensao do 

tema - ou as de outros pesquisadores ligados a Antropologia Politica e a 

etnicidade chamados a ajudar-me a compreender, a partir de suas teorias, o 

1 O proprio Roberto Cardoso de Oliveira se considera, de certa forma, antecessor do nucleo da teoria de 
Fredrik Barth. Cf. Oliveira (2006, p. 21-22), nota de rodape. 



16 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

processo aqui narrado. Ainda que de modo geral haja uma concordancia com 

muitas destas proposigoes, a intencao de evoca-los e no sentido de tentar 

compreender este processo de autoidentificagao quilombola, acao esta que 

vem reconfigurando a relacao entre os segmentos sociais aqui abordados, 

processo este que em alguns aspectos tern demonstrado uma semelhanca 

parcial com outros casos de identidade etnica. 

As identidades etnicas, que nao se enfraqueceram e nem 

desapareceram como se pensou que iria ocorrer algumas decadas atras -

particularidades etnicas e nacionais nao se desvaneceram. Foi o que 

constataram, ja no inicio da decada de 1960, estudos como os de Glazer e 

Moynihan (apud Poutignat e Streiff-Fenart, 1998, p. 69), e mais recentemente 

Eric Wolf (2003 [1988], p. 243) e Livio Sansone (2007, p. 17). Pelo contrario, 

estas identidades tern se fortalecido e sao assumidas com mais transparencia, 

orgulho e enfase, ou na analogia de Manuela Carneiro da Cunha, pelo vigor 

que tern demonstrado sua persistencia, considera ela que "a etnicidade e a 

Hidra do seculo XX"2. A etnicidade nao e mais entendida apenas como 

sinonimo de racismo, de uma diferenciacao discriminatoria. No decorrer do 

seculo XX a etnicidade passou da concepcao de raga por varias outras 

concepgoes (sistema cultural; extensao do parentesco etc.). Atualmente as 

referencias a etnicidade, nem com todas as discussoes anteriormente 

ensaiadas, se livraram das desconfiancas geradas a partir da antiga relacao 

destes termos com as ideias racistas dos seculos XIX e XX. 

Apesar destas desconfiangas, e inclusive por causa delas, as discussoes 

sobre etnicidade se fizeram mais prementes no campo das Ciencias Sociais. 

Mais importante que a necessidade de esclarecer melhor os conceitos de etnia 

e de etnicidade, e o clamor do fenomeno da etnicidade a perdurar no meio das 

sociedades humanas que vem fazendo com que sejam necessarios ainda 

estudos a respeito deste fenomeno. 

Guerras etnicas; protestos de imigrantes; revalorizagao de 

manifestagoes culturais como o Tore entre indios do Nordeste brasileiro, 

atestam a persistencia do fenomeno etnico. Independente de quais os motivos 

2 . Referenda de Manuela C. da Cunha (1986, p. 99) a serpente monstruosa da mitologia grega. A Hidra 
tinha muitas cabecas. Quando alguem tentava corta-las, da parte decepada brotavam mais duas cabegas, 
novinhas! Para evitar que isso acontecesse, era necessario atear fogo a parte cortada imediatamente. 
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de sua permanencia - ou talvez deva dizer persistencia de uma forma de acao 

e expressao coletiva, que de tempos em tempos se manifesta com maior 

intensidade e se apresenta com novas roupagens, mas mantem sua 

caracteristica conservadora de diferenciar "os de dentro" e "os de fora" - sejam 

estes motivos economicos, politicos, culturais etc. - a etnicidade, solicita dos 

cientistas sociais uma atencao mais acurada, pois as antigas concepgoes 

racistas que associam as diferencas sociais as diferencas biologicas, como o 

nazismo, tambem nao desapareceram. O cenario atual dos enfrentamentos 

etnicos se torna mais complexo com o aparecimento de um segmento - em 

especial, os movimentos negros e segmentos sociais simpatizantes destes que 

vem ressaltando os aspectos etnicos da sociedade brasileira - que tambem 

reconhece as diferencas raciais, mas que empreende a defesa de politicas 

afirmativas em prol das etnias discriminadas3. Embora tenue, ha diferengas 

deste segmento com o segmento daqueles que reconhecem as diferencas 

etnicas e mesmo lutando, tambem, contra a discriminagao racial, sao contra as 

politicas de acoes afirmativas por entenderem que estas pouco ou nada 

contribuem para a superagao das discriminacoes etnicas, pelo contrario, 

consideram que as acoes afirmativas instituem oficialmente e cristalizam a 

discriminagao racial. 

Estabeleceu-se toda uma polemica a partir do uso do termozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA etnia, pois o 

mesmo e considerado um eufemismo empregado nas Ciencias Sociais que 

visa evitar toda a conotagao negativa da qual se reveste o termo raga4. Desta 

forma, o emprego do termo etnia visaria uma abordagem das questoes 

referentes a raga e racismo a partir de aspectos mais sociais do que 

biologicos5. Do ponto de vista academico e possivel perceber a diferenciagao 

que as Ciencias Humanas fazem entre o aspecto biologico e o aspecto social; 

para elas esta clara esta diferenga. Ainda assim restam pontos a serem 

3 Este quadro dos enfrentamentos inter-raciais e da posigao das Ciencias Sociais em relacao a ele e 
destacado e discutido por Celia Maria Marinho de Azevedo emzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Anti-racismo e seus paradoxos: 
reflexoes sobre cota racial, raga e racismo, 2004. 
4 Cf. Celia Marinho de Azevedo, Anti-racismo e seus paradoxos, 2004. Ver, tambem, Kabengele 
Munanga, Uma abordagem conceitual das nogoes de raca, racismo e etnia, 1993. 
5 A diferenciagao de uma conotagao social diferente de uma conotagao biologica, ainda que de forma 
incipiente, comega a ser feita no seculo XIX por Vacher de Lapouge. Torna-se mais clara com Renan 
(Qu'est-ce qu'une Nation? 1887) e com Weber (deste ver Relagoes comunitarias etnicas, em 
Economia e Sociedade, v. I, pp. 267-277, 2004 [1922].). Poutignat e Streiff-Fenart tragam as 
transformagoes pelas quais passou a concepcao de etnia em sua obra Teorias da etnicidade, 1998. Ver 
tambem Celia de Azevedo, op. cit., p.27. 
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esclarecidos a este respeito. Sabendo-se que os problemas sobre raga e 

racismo dizem respeito a causas sociais, e e atraves das pesquisas sobre as 

sociedades humanas que aqueles devem ser enfrentados. 

No Brasil, muito se tern a discutir sobre as questoes etnicas. Talvez em 

funcao da hoje tao criticada quanta inexistente "democracia racial" ou porque o 

Brasil insista em perpetuar a "tabula das tres ragas", tao bem diagnosticada e 

dissecada por Roberto da Matta6. O senso comum, no Brasil, ainda acredita 

piamente que ha convivencia harmonica entre negros, indios e brancos, e um 

grande segmento da populagao acredita que o pertencimento a um destes 

grupos ocorre automaticamente a partir dos caracteres fisicos dos individuos. 

Prevalece a crenga de que as coisas sao assim mesmo e de que tudo esta em 

seu lugar, pois esta e a sua ordem natural. Ou seja, no Brasil nao haveria 

racismo; as diferengas sociais (e economicas, e culturais, e de temperamento, 

e...) sao determinadas pelo que a natureza prescreveu para cadazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA tipo racial; o 

social e o biologico se misturam indistintamente. 

Mitos e/ou ideologias, a 'democracia racial' e a concepgao popular de 

raga sao ideias amplamente aceitas pela maioria da populagao, enquanto que 

o termo etnia, mesmo com a grande divulgagao que vem tendo pelos meios de 

comunicagao - apesar de seu uso indiscriminado e muitas vezes indevido - , 

tern sido mais utilizado no meio academico. E mesmo no meio academico vem 

encontrando resistencia com relagao ao seu uso. 

Desta forma, alem da critica a realidade de racismo vivida no cotidiano 

da nagao e aos estudos sobre a questao racial desde Nina Rodrigues (1977 

[1932]7) passando por Roger Bastide (1971 [1960]), Oracy Nogueira (1985 

[1957]), pelo sempre tao decantado quanta execrado Gilberto Freyre (1977 

[1933]), Florestan Fernandes (1965), Octavio lanni (2004) e atualmente com 

Giralda Seyferth (1989), Kabengele Munanga (1998) e Celia de Azevedo 

(1987) (2004), entre tantos mais, e preciso considerar que por mais mitica que 

possa ser a nossa suposta democracia racial, e por mais execravel que possa 

ser a ideia vulgar de raga, estas sao expressoes que acabam tendo, no dia a 

dia, certa fluidez com o termo etnia. Ou seja, e preciso levar em conta que raga 

6 Roberto da Matta, "Digressao: A Fabula das Tres Racas: ou o Problema do Racismo a Brasileira", pp. 
58-85, in:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Relativizando, 1987. 
7 A obra de Nina Rodrigues, Os africanos no Brasil, foi elaborada entre 1890 e 1905 e foi publicada em 
1932. 
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e uma categoria emica, assim como etnia e uma categoria etica (externa), e 

que, por mais problematico que possa ser para nos cientistas sociais, dentro da 

realidade brasiieira, raca e etnia, por enquanto, sao termos equivalentes. 

Porem, se a questao das relacoes raciais tern se apresentado com algum 

destaque em inumeros estudos que procuram por este vies explicar a realidade 

brasiieira, e a questao etnica tenha ganhado destaque ha pouco tempo, este 

nao e um argumento, ao menos para nos, para que se afirme a inexistencia da 

questao etnica no Brasil. 

Se a questao etnica em outras nacoes do mundo geralmente apresenta 

um vies politico, no sentido de busca pelo poder e de autonomia 

governamental e territorial, e ate de enfrentamento cultural e belico, e preciso 

entender que no Brasil e questao etnica se apresenta, principalmente, sobre a 

perspectiva de conflito social, em geral, expresso pela perspectiva economica. 

E o fato de nao demandar questoes de autonomia territorial no sentido de 

criacao de um Estado-nacao independente, isto nao a reduz a uma questao de 

racismo. A discussao sobre etnicidade que se engendra no Brasil nao pode ser 

vista como uma questao inventada pela academia ou por movimentos negros, 

ou seja, uma etnicizacao do nosso problema de racismo. Se for reconhecido 

que os povos aqui encontrados a epoca do descobrimento e aqueles para ca 

trazidos, foram sistematicamente oprimidos e vitimas, inclusive, de etnicidio; 

sendo alvos, tambem, de um processo continuo de ideologizacao para a 

criacao de uma nacao homogenea do ponto de vista etnico, a conclusao e que 

a questao etnica sempre existiu no Brasil, mas com uma conformacao diferente 

daquela encontrada em lugares tais como a Europa ou os EUA. Isto impediu, e 

ainda impede que muitos pesquisadores nao consigam ve-la. Por isso 

acreditam que se trata de um processo artificial que levaria a exacerbacao do 

nosso "quase inexistente racismo", ao fim da nossa "democracia racial", que 

evoluiria para um estado semelhante ao das questoes raciais encontradas nos 

EUA. Na verdade, considero que o que o Brasil vivencia e a emergencia 

daquilo que por ter sido tao insistentemente evitado ficou durante muito tempo 

sem ser enfrentado. 

Assim, nao e de estranhar que grande parte da populacao brasiieira 

desconheca e se admire a respeito da dimensao da questao etnica implicita na 

proposta de cotas para negros e indios nas universidades do pais ou na 
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questao de reconhecimento identitario e fundiario de comunidades quilombolas. 

As questoes etnicas no Brasil sao desconhecidas por serem ignoradas, e sao 

ignoradas porque sao naturalizadas. Ao mesmo tempo, no cenario 

internacional se constituiu uma compreensao sobre as diferengas, que implica 

na exigencia dos estados de acolhe-las e protege-las. Penso aqui na adocao 

da Convencao 169 da OIT, por exemplo. Consideradas a partir de um ponto de 

vista historico, este e fatalmente linear e estatico. 

Exemplo disto sao os quilombos. Relegados ao esquecimento, ou talvez 

na "menos pior" das hipoteses, relembrados apenas nas paginas dos livros de 

historia, foram varridos dos mapas, das lembrangas dos descendentes que 

ainda vivem naquilo que deles restou e, principalmente, invisibilizados para o 

poder publico que considerou esta uma questao resolvida com o fim da 

abolicao, como se a imensa massa de negros aquilombados, a partir do status 

de libertos tivessem se tornado cidadaos iguais aos brancos. Foram 

transformados em vilas, arraiais, sitios, rincoes, comunidades rurais negras. 

Nao se resolveu, com a abolicao, nem a questao do racismo, da etnicidade e 

nem dos quilombos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

* * * * * 

Como e possivel constatar em obras tais como a da antropologa Eliane 

Cantarino O'Dwyer e do historiador Aldemir Fiabani8, o conceito de quilombo, 

no meio academico, era definido e empregado quase que exclusivamente por 

historiadores. A partir da Constituicao de 1988, a concepcao de quilombo 

adquire uma nova dimensao ao ser inscrita no artigo 68 do Ato das Disposicoes 

Constitucionais Transitorias (ADCT), o qual conferiu direitos territoriais aos 

remanescentes de quilombos que estivessem ocupando suas terras. 

O antropologo Alfredo Wagner Berno de Almeida9, investigando 

historicamente os parametros conceituais do termo quilombo, realiza uma 

Eliane Cantarino O'Dwyer (org.),zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Quilombos, identidade etnica e territorialidade, 2002, p. 13. Adelmir 
Fiabani,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Mato, palhoga e pilao: o quilombo, da escravidao as comunidades remanescentes (1532-
2004), segundo este historiador (p.263) "em 1888 acabou o fenomeno quilombola com o fim da 
escravidao. Passaram a existir comunidades negras", 2005, pp. 241-345. 
9 Sobre o conceito "frigorificado" de quilombo, Almeida nos diz que,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA quilombo foi formalmente definido 
como "toda habitacao de negros fugidos, que passem de cinco, em parte despovoada, ainda que nao 
tenham ranchos levantados e nem se achem pil6es nele", p. 47. Alfredo Wagner Berno de Almeida, Os 
Quilombos e as Novas Etnias, 2002, pp. 43-81. In: Eliane Cantarino O'Dwyer (org.), op. cit. 
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redefinigao do conceito dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA quilombo. Neste percurso Almeida constatou que a 

maioria dos autores que escreveram a respeito deste, se limitaram a aborda-lo 

sob seu aspecto juridico-formal, definindo os quilombos como "toda habitacao 

de negros fugidos, que passem de cinco, em parte despovoada, ainda que nao 

tenham ranchos levantados e nem se achem piloes nele". Mas esta definigao, 

de 1740, ja era uma oposigao e uma correcao a definigao de 1722, que 

considerava quilombo aquela aglomeracao "onde estejam acima de 4 negros, 

com ranchos e piloes", itens estes que demonstravam que um grupo de 

pessoas estava fixado a um dado local. Segundo Almeida (2002, p. 47) aquele 

e "um conceito que ficou, por assim dizer, frigorificado". Apenas ha pouco mais 

de duas decadas e que a concepgao de quilombo passa a ser reformulada a 

partir de uma releitura, especialmente por antropologos (o proprio Alfredo W. B. 

de Almeida, O'Dwyer, Jose Mauricio Arruti, Ilka Boaventura Leite), a luz do 

atual contexto social e cultural dessas comunidades. 

Os antropologos atraves do Grupo de Trabalho da ABA (Associacao 

Brasiieira de Antropologia) sobre Terra de Quilombo, reunido em 1994, 

definiram uma nova perspectiva a respeito da questao quilombola, cujo grande 

avanco foi o de incorporar o ponto de vista dos grupos sociais diretamente 

interessados. 

Mas uma parte consideravel da populagao brasiieira, incluindo nesta 

alguns membros de comunidades negras ou de quilombos, alem de setores 

academicos, ainda entende quilombo segundo os antigos conceitos juridico-

formais, ainda que nao exatamente com aqueles termos. Isto e facilmente 

constatavel em uma rapida busca em livros didaticos, em dicionarios da lingua 

portuguesa e, ate, como em nosso caso, em conversas com membros de 

comunidades quilombolas na Paraiba. No entanto, mais do que uma discussao 

academica a respeito do conceito de quilombo, o que esta em jogo e a 

organizagao, a continuidade, a qualidade de vida, o modo de ser e a posse de 

terras - entre outras questoes nao menos relevantes - das comunidades 

negras. 

Esta questao e esplendidamente colocada por Joao Pacheco de Oliveira 

emzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A viagem da volta (1993, p. V). Sobre a pergunta se ainda "Existem indios 
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no Nordeste?", considera que antropologos, missionaries e indigenistas 

respondem de modo afirmativo baseados no conhecimento do sentido do termo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

indio derivado da instancia juridico-politica; mas para os nao-especialistas a 

duvida e recorrente (mesmo para os bem informados) devido a insatisfacao 

"com o uso tecnico do termo indio, que nao coincide com as suas 

representacoes culturais". A mesma explicacao e extensivel a situagao 

instaurada a respeito das questoes sobre quilombos. Para a antropologia os 

quilombos sao um fato real e atual. Para nao-especialistas vigora o estereotipo 

de uma comunidade "perdida no mato, morando em palhocas e composta por 

ex-escravos ou descendentes destes". 

Pode parecer trivial, mas um simples conceito sobre o qual parece nao 

haver duvidas pode ter uma consideravel influencia na formacao de uma 

identidade e ate no comportamento social dos membros de uma comunidade. 

Dai decorre a necessidade de uma maior quantidade e qualidade de estudos 

sobre etnicidade, em especial em nossa sociedade que insiste em desconhecer 

a existencia de questoes etnicas em seu meio. 

Portanto, considerando a emergencia e a persistencia de identidades 

etnicas, as questoes de racismo e o cada vez mais visivel debate sobre 

quilombos, a ideia desta pesquisa e a de discutir o processo de construcao de 

uma identidade etnica a partir do contexto que se constroi em torno da questao 

quilombola; e tambem, como ocorre a insercao social atraves da afirmacao 

desta identidade. 

No estado da Paraiba, hoje existem 33 quilombos identificados e 29 

deles ja receberam a certidao de auto-reconhecimento emitida pela Fundacao 

Cultural Palmares (FCP)1 0, uma entidade publica vinculada ao MinC e dedicada 

a "promover a preservacao dos valores culturais, sociais e economicos 

decorrentes da influencia negra na formacao da sociedade brasiieira", segundo 

consta da Lei n° 7.668, pela qual a FCP foi constituida11. Existem no Brasil 

Informacoes retiradas do site da FCP, consultado 25/08/10. www.palmares.qov.br/. 
1 1 Para maiores detalhes sobre sobre a questao institucional, as comunidades auto-reconhecidas e a 
lesgislacao referente a instituicao da Fundacao Cultural Palmares - FCP, bem como outras informacoes 
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mais de 2.790 quilombos, e 1.342 possuem o certificado de auto-

reconhecimento emitido por ela. As comunidades quilombolas tern acesso a 

beneficios propiciados pelas politicas publicas de bem-estar social 

precisamente atraves do auto-reconhecimento e da titulacao atraves da 

certidao de auto-reconhecimento emitidos pela FCP. 

No entanto, apesar da importancia deste auto-reconhecimento emitido 

pela FCP, ele, sozinho, nao assegura que as comunidades quilombolas, agora 

garantidas por leis federals, automaticamente recebam os beneficios aos quais 

tern direito, inclusive a posse da terra que ocupam. Esta, alias, e um ponto 

crucial dentro dos estudos sobre quilombos. A posse da terra facilita a estas 

comunidades sua autoidentificacao como quilombolas. A importancia desta 

relacao entre comunidades quilombolas e suas terras ja esta amplamente 

reconhecida por aqueles que pesquisam estas comunidades e, tambem, pelo 

Estado brasiieira atraves de diversas leis e decretos em favor destas 

comunidades, bem como de instrumentos que viabilizam a aplicacao destes, 

como e o caso do II Piano Nacional de Reforma Agraria12, no qual e afirmado 

que, 

O PNRA reconhece a diversidade social e cultural da populacao rural e as 

especificidades vinculadas as relacoes de genero, geracao, raca e etnia que 

exigem abordagens proprias para a superacao de toda forma de 

desigualdade. Reconhece os direitos territoriais das comunidades rurais 

tradicionais, suas caracteristicas economicas e culturais, valorizando seu 

conhecimento e os saberes tradicionais na promogao do 

etnodesenvolvimento. (II PNRA, 2003, p. 8) 

Cabe ao INCRA13 reconhecer e legalizar as terras dos quilombos, 

mas estas acoes requerem relatorios sobre a ocupacao destas terras e, 

particularmente, o reconhecimento da identidade etnica de seus ocupantes. 

Esta identidade, por sua vez, se desenvolve e se fortalece atraves de relacoes 

de parentesco e vizinhanca, as quais permitem que, como constatou 

Cantanhede (2006, p. 27), os membros de uma "unidade social possam atuar 

de forma coordenada em outros pianos, tais como o da micropolitica das 

sobre esta instituicao, consultar o site da web http://www.palmares.qov.br/ (site consultado no dia 
13/10/09). 
1 2 Como consta do II Piano Nacional de Reforma Agraria - Paz. Producao e qualidade de vida no meio 
rural. 2003, p. 8, In: www.mda.qov.br/arquivos/PNRAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 2004.pdf. site consultado em 01/10/07. Ver 
tambem Santos & Leite, Introducao, pp. 10-13, In: O INCRA e os desafios para a regularizacao dos 
territdrios quilombolas, algumas experiencias, 2006. 
1 3 Para mais detalhes consultar a Instrucao Normativa n° 49 do INCRA. 
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associacoes de moradores". Nisto se constata a estreita relacao que se 

estabelece entre identidade etnica e posse da terra. 

Os membros da Comunidade Quilombo de Serra do Talhado (certificada 

em 2004) e da Comunidade Urbana de Serra do Talhado (nome oficial, 

autorreconhecido pela FCP em 2005) - esta se originou daquela - ambas 

localizadas em Santa Luzia/PB (dos 33 quilombos paraibanos - certificados 

pela FCP - , este, junto com a comunidade de Paratibe, no bairro de Valentina 

em Joao Pessoa, e um dos dois quilombos urbanos da Paraiba) estao 

passando pelo processo de recomposicao de sua identidade. 

Esta recomposicao identitaria deve-se, em parte, pela migracao do meio 

rural para o meio urbano e em funcao, especialmente, do auto-reconhecimento 

como comunidades quilombolas. Paralela a esta situacao, ocorre a 

reivindicacao, junto ao INCRA, pela demarcacao de terrenos, no bairro onde se 

localiza a comunidade urbana. Existe tambem, em Santa Luzia, o bairro de 

Sao Sebastiao (tambem chamado de o Monte), cuja expressiva parte dos seus 

moradores tambem migrou do Talhado rural para a cidade, o qual se encontra 

em processo para oficializar um auto-reconhecimento junto a Fundagao 

Cultural Palmares. 

Uma parte destas comunidades demonstra alguma dificuldade na 

apreensao da identidade de quilombolas e da dimensao do que significa em 

termos potenciais o auto-reconhecimento conferido pela FCP; mas vem 

buscando junto a instituicoes publicas, privadas e com pesquisadores 

interessados pela comunidade, o estabelecimento de um dialogo sobre as 

possibilidades e o significado deste auto-reconhecimento; e ja e possivel 

perceber sinais deste entendimento e da efetivacao da re-construgao e da 

afirmacao de sua identidade etnica. 

Este processo de auto-reconhecimento de comunidades quilombolas 

que vem ocorrendo em todo o Brasil teve inicio com a nova Constituicao 

Federal de 1988. Nela encontramos o artigo 68 do Ato das Disposicoes 

Constitucionais Transitorias cujo texto declara que "Aos remanescentes das 

comunidades de quilombos que estejam ocupando suas terras, e reconhecida zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

* * * * * 
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a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes tftulos respectivos" (art. 

68/ADCT/CF1988). 

Este hoje bem conhecido Artigo 68 levou a que o fenomeno quilombola 

passasse para outra etapa de sua historia. Este fenomeno que nao poucos 

historiadores ja consideravam ser um fato restrito ao passado colonial e 

imperial de nossa naeao, se transforma, agora, em um fato atual; mas agora 

ele passa a ter uma nova significacao. Na verdade este fenomeno nunca ficou 

no passado. A literatura historica considera que ja em meados do seculo XVI, 

com a chegada dos primeiros escravos negros ao Brasil, tiveram inicio as fugas 

e a conseqiiente formacao dos primeiros quilombos. No entanto, se cessaram 

de se formar novos quilombos do ponto de vista juridico, aqueles ja existentes 

nao deixaram de existir com a libertacao dos escravos a partir da Lei Aurea. A 

perseguicao e a discriminacao com os negros, estas nao cessaram. Se os 

quilombolas nao mais se denominavam desta forma, e perfeitamente logico 

que nao o fizessem nem antes da abolicao, afinal, qual fugitivo se diz fugitivo, 

sabendo que atraira para si a atencao de seus perseguidores? Pois bem, 

continuaram (mas com uma nova configuracao) na historia com outros nomes e 

ressurgem com sua antiga denominagao a partir da decada de 1970, agora 

como movimento identitario. 

A ressemantizacao do termo quilombo nao ocorre a partir do Artigo 68 

da ADCT; antes disto, os negros, muitos dos quais ligados aos movimentos 

negros, passaram a utilizar este termo para expressar sua luta contra o racismo 

e em prol do reconhecimento da cultura afro-brasileira, como tambem para 

renomear as antigas comunidades quilombolas com o intuito de valorizar a sua 

condicao de afro-descendentes que ainda resistem a todo tipo de opressao. 

A concepcao de quilombo - em geral, entendida de forma negativa, um 

bando de negros, fujoes, preguicosos e perigosos; outras vezes vistos, os 

quilombos, de forma idealista, mitica e/ou romanceada, como Palmares e 

abordado em nao poucas obras, que mesmo valorizando sua historia, servem 

para ressaltar junto a sua brava resistencia, especialmente a heroica vitoria dos 

brancos - ganha, agora, uma nova dimensao. A principal transformacao e que 

o conceito de quilombo, ao contrario do antigo, passa a ter uma concepcao 

positiva, pois a ele e incorporada aquela ideia de luta e resistencia dos negros 
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contra o sistema escravista que explorou a forca de trabalho dos povos negros 

africanos. 

O Artigo 68 veio a ser complementado pelo decreto 4.887/2003, o qual 

estabelece o seguinte em seus dois primeiros artigos: 

Art. 1° Os procedimentos administrativos para a identificagao, o 

reconhecimento, a delimitacao, a demarcacao e a titulacao da propriedade 

definitiva das terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos 

quilombos, de que trata o art. 68 do Ato das Disposi?6es Constitucionais 

Transitbrias, serao procedidos de acordo com o estabelecido neste Decreto. 

Art. 2° Consideram-se remanescentes das comunidades dos quilombos, 

para os fins deste Decreto, os grupos etnico-raciais, segundo criterios de 

auto-atribuicao, com trajetdria historica prbpria, dotados de relates 

territoriais especlficas, com presuncao de ancestralidade negra relacionada 

com a resistencia a opressao histbrica sofrida. 

§ 1° Para os fins deste Decreto, a caracterizagao dos remanescentes das 

comunidades dos quilombos sera atestada mediante autodefini?ao da 

propria comunidade. 

§ 2° Sao terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos 

quilombos as utilizadas para a garantia de sua reproducao fisica, social, 

economica e cultural. 

A partir do Artigo 68 e do Decreto 4.887 a Fundacao Cultural Palmares 

deu inicio ao processo de identificacao das comunidades negras espalhadas 

pelo Brasil. Neste momento o conceito de quilombo que ja ha algumas decadas 

vinha passando por uma reinterpretacao - alguns movimentos negros viam no 

termo quilombo um sinonimo da rebeldia heroica empreendida por grupos de 

negros contra a exploracao patronal - , sofre uma ressignificagao. Ate este 

momento a ideia predominante sobre quilombos era aquela que costuma se 

chamar quilombo historico, que na melhor das concepgoes, possui o sentido de 

libertagao da forga de trabalho; na pior, era apenas um agrupamento de negros 

fugidos, rebeldes e marginais. Atualmente esta sendo superada a nogao 

historica de quilombo, e vem se impondo a nogao de quilombo 

contemporaneo14. Este se reveste do significado de uma luta pela liberdade; 

luta pela terra e/ou pelos direitos de cidadania dos negros; representa a 

1 4 Para o conceito de quilombo contemporaneo, sigo neste trabalho, a definicao de quilombo apresentada 
por Eliane Cantarino O'Dwyer em "Apresentacao",zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Revista da ABA, (1995). Segundo ela, quilombo "nao 
se refere a residuos ou resquicios arqueologicos de ocupacao temporal ou comprovacao biologica. 
Tambem nao se trata de grupos isolados ou de populacao estritamente homogenea. Da mesma forma, 
nem sempre foram constituidos a partir de movimentos insurrecionais ou rebelados mas, sobretudo, 
consistem em grupos que desenvolveram praticas cotidianas de resistencia na manutencao e reproducao 
dos seus modos de vida caracteristicos e na consolidacao de um territorio proprio". 
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resistencia cultural e politica dos negros frente a opressao e discriminacao que 

nao deixaram de enfrentar nem com o fim da escravidao. 

Esta resistencia, como afirmado anteriormente, alem de oposigao, 

obstinagao e aversao aos grupos dominantes, ela e, tambem, interagao e 

relagao com estes grupos e comunidades que estao no entorno das 

comunidades quilombolas. 

Pensando a partir da proposigao de Barth, que entende as comunidades 

etnicas como sendo formas de organizagao social a partir das quais sao 

estabelecidas relagoes sociais, o auto-reconhecimento atual das comunidades 

quilombolas e a concomitante (re)-construgao de identidades negras pelo qual 

passam seus membros pode ser compreendido atraves de seu carater politico. 

Quero, no entanto, ressaltar que este nao se trata de um processo 

exclusivamente politico (No sentido restrito do termo, de relagoes partidarias -

partidos politicos - , relagoes institucionais de poder. O sentido do termozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA politico 

e o de relacionamento habitual entre pessoas com vista a atingir seus objetivos 

pessoais e coletivos); ele possui, tambem, uma dimensao simbolica que nao 

pode ser relegada a um piano secundario. Como para muitos o politico e 

simbolico, e preciso diferenciar mais ainda o que aqui denomino um e outro. 

Explicando o debate contemporaneo a respeito da questao etnica, Philippe 

Poutignat e Jocelyne Streiff-Fenart diferenciam os pontos de divergencias entre 

os teoricos deste campo. Entre estas, temos a concepgao de etnicidade como 

fenomeno politico versus a concepgao de etnicidade como processo simbolico. 

De acordo com estes autores, o referido debate opoe, 

Aqueles que atribuem a primazia a explicacoes da etnicidade em termos de 

rela?6es de classe, de estatuto de poder, e aqueles para os quais e a 

construcao simbolica da distincao cultural que fornece a base conceptual da 

etnicidade. [...] O desacordo recai na natureza da "necessidade" ou dos 

motivos que levam os grupos a se distinguir uns dos outros e a organizar 

suas relagoes sociais baseadas nestas distincoes. Para uns, as 

necessidades subjacentes a definigao das identidades etnicas sao materials 

(atingir o poder ou conseguir bens raros, estando os dois objetivos o mais 

das vezes ligados) Para outros, eles correspondem a necessidade de 

organizar de modo significativo o mundo social. (POUTIGNAT & STREIFF-

FENART, 1998, p. 123-140) 

Se a identidade etnica se presta para o estabelecimento de relagoes 

sociais (politica como relagao entre pessoas) com as sociedades dos 

"diferentes"; ela possui igualmente um significado para os seus portadores, que 
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define, organiza e da sentido ao seu mundo. Mas a acepgao de identidade 

etnica como forma de relagao politica resulta, portanto, na consequents 

interagao com o outro, o diferente. Esta interagao se nao e de todo pacifica e 

harmonica, tambem nao se constitui numa relagao permanentemente hostil e 

sem trocas. Ao contrario, para Barth, e exatamente nos enfrentamentos - este 

termo tern o significado de 'relagao' - entre os grupos etnicos que sao definidas 

suas identidades. 

Mas se as identidades etnicas nao sao dotadas, como se pensava, de 

um carater essencialista, se elas sao fluidas, sao dinamicas; se sao dotadas de 

multiplo carater (politico, simbolico, pragmatico), afirmar, entao, que sao 

flexiveis e construidas tanto de dentro para fora como de fora para dentro, nao 

significa dizer que sejam indefinidas e passiveis de serem facilmente 

conformadas, especialmente pelos de fora. Nao, as identidades sao tambem 

formas de um grupo resistir - ao afirmar o que sao e o que nao sao, e uma 

maneira de dizer o que aceitam e o que nao aceitam - aquilo que por vezes 

tentam Ihe impor. E aceitar e transformar aquilo que vem de fora e, as vezes, 

nao apenas uma aceitagao tacita, conformista, mas sim uma forma de resistir. 

Assim, esta ideia de identidade etnica como forma de resistencia, penso ser 

interessante aliar as concepgoes sobre etnicidade de Fredrik Barth, ou seja, 

identidade etnica como forma de organizagao social1 5 para empreender agoes 

politicas, coletivas e individuals. 

1 5 Pensando desta forma e que considero possivel que venha ser feita uma analise das relagoes sociais 
do Talhado com a sociedade envolvente a partir das proposigoes de James C Scott; especialmente com 
as ideias por ele desenvolvidas em obras como LoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA dominados y el arte de la resistencia. Discursos 
ocultos (1990) e Weapons of the weak: the everyday forms of peasant resistance (1985). Nestas obras 
Scott analisa as formas cotidianas de resistencia ensaiadas e levadas a cabo pelos grupos oprimidos em 
circunstancias de extrema dominagao e se (e nos) questiona de como estudar as relagoes de poder 
quando aqueles que nao o possuem devem, freqiiente e obrigatoriamente, tomar atitudes estrategicas 
perante os poderosos, os quais nao explicitam suas intengoes e seu poder. Segundo Scott existem 
discursos publicos (public transcripts) e discursos ocultos (hidden transcripts). No exercicio da dominagao 
e criado um discurso oculto, pelos dominados, que consiste numa reacao, numa resistencia perante o 
discurso publico dos dominadores. Estes discursos se constituem em espagos de disputas de poder e de 
interesses. Scott considera que a resistencia contra a situagao de dominagao requer a adogao de taticas 
contrarias que permitam erigir um sistema de defesa da dignidade dos dominados. De acordo com ele, 
esta e uma forma de agao politica empreendida dentro dos grupos dominados. Diante da dominagao 
sobre eles exercida, atraves de um poder perante o qual, geralmente, nao podem fazer frente 
declaradamente, os dominados procuram resistir de forma velada organizando redes solidarias para se 
opor a opressao. Desta forma penso que possa haver uma complementaridade entre o ponto de vista de 
James C. Scott (praticas difusas para a resistencia ao poder e a dominagao) e o de Fredrik Barth. Esta 
analise nao sera levada a cabo neste trabalho, mas fica aqui a sugestao para que seja tentada em 
trabalhos futures, pois podem levar a uma melhor compreensao do processo de formagao de identidades 
quilombolas, inclusive a do Talhado. 
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Na cidade de Santa Luzia localiza-se a comunidade rural dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Olho 

D'agua do Talhado, ou simplesmente Talhado. Sua provavel origem esta 

situada em meados do seculo XIX, fundada por Jose Bento Carneiro, que 

conduziu uma boiada do Piaui ate a Paraiba. Mas ha, tambem, outras historias 

a respeito! Existem especulacoes sobre a origem e a condigao de escravo (ou 

nao) de Ze Bento. E nos perguntamos, depois de ouvir membros da 

comunidade e pesquisadores: qual sua importancia para as auto-

reapresentacoes da comunidade? Esta questao nos leva a indagar: o que se 

pensa sobre e a partir de um mito de origem? 

Em 1960, o jornalista e cineasta paraibano Linduarte Noronha filmou no 

Talhado um documentario intituladozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Aruanda. Neste, Noronha afirma que o 

Talhado foi um quilombo. Esta e a primeira mencao do Talhado como sendo 

um quilombo. A partir de entao foram realizadas varias reportagens chamando 

o Talhado de quilombo. Com base em que Linduarte chegou a conclusao de 

que o Talhado era um quilombo? Ou colocado de outra forma, pergunto: o que 

no contexto dos anos 60 permitiu ao cineasta e jornalista fazer tal classificacao 

e qual o objetivo do exercicio. Uma das possibilidades que se pode indicar e a 

procura de uma definigao do Brasil num movimento de mudanga 

(modernizadora ou nao). Penso especialmente naquilo que vai desaguar no 

chamado cinema novo e na estetica que serve de ideario. Filmar o mundo 

como e, na sua crueza, mostrando as contradigoes e, especialmente, a 

'verdade' contida nos pobres!!! 

Posteriormente o Talhado foi estudado, entre 1973 e 1975, num trabalho 

pioneiro no que se refere a comunidades negras, por Josefa S. B. Cavalcanti 

(1975), a partir de sua condigao de comunidade camponesa, e teve descrita, 

por esta pesquisadora, atualmente professora da UFPE, a sua organizagao 

social e politica. As questoes etnicas, raciais e/ou quilombolas nao foram 

abordadas por Cavalcanti por nao serem tema de sua pesquisa e nem terem 

maior relevancia no momento da pesquisa, tanto para a comunidade como 

para a sociedade envolvente. 

O Talhado voltou a ser tema de uma nova pesquisa na area de Ciencias 

Socias nos anos de 2006-2007 por parte de Jose Vandilo dos Santos. Nesta 

ocasiao a enfase dada por este sociologo foi na questao racial. O aspecto 
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etnico-quilombola foi apenas tangenciado e colocado de lado, tambem, por 

ainda nao ter relevancia no contexto local. 

Em outubro de 2003, na cidade de Santa Luzia, foi realizado um 

seminario sobre cultura afro-brasileira. Este foi promovido pelo Pacto Vale do 

Sabugy - Paraiba. A partir deste encontro comegou a se discutir se o Talhado 

era ou nao um quilombo, e qual a possibilidade de se efetuar o seu 

reconhecimento como tal. Apos reunioes com os membros do chamado 

movimento negro da cidade o assunto foi debatido na Camara Municipal de 

Vereadores, onde foi aprovado um requerimento - assinado pela vereadora 

Terezinha Alves da Nobrega - para que fosse encaminhado a Fundagao 

Cultural Palmares uma solicitagao para que se reconhecesse o Talhado como 

area quilombola. 

Em 11 de outubro de 2004, foi entregue a comunidade, a Certidao de 

Auto-reconhecimento como comunidade quilombola. Em outubro de 2006 

fomos pela primeira vez a Santa Luzia objetivando conhecer e realizar estudos 

de carater socio-antropologico na comunidade do Talhado16. Ao realizarmos 

nossas observagoes em Santa Luzia e na comunidade rural do Talhado, nos 

deparamos com depoimentos de proprios moradores que nos contam sobre 

suas duvidas a respeito de o Talhado ser uma comunidade formada a partir de 

descendentes do ex-escravo Ze Bento. Alguns afirmam que o Talhado jamais 

foi um quilombo, pois isto implicaria na necessidade de se ter no passado a 

condigao de estar ligado a um escravo fugido. Outros que nem sabem o que e 

um quilombo, e outros, ainda, que confundem quilombo com senzala. Ha os 

que negam a identidade quilombola, mas nao a ascendencia negra; ha os que 

negam as duas. Ha os que se rejubilam com as duas. Ha os que se sentem 

engrandecidos ao se descobrirem quilombolas. Tudo isto denota que existem 

1 6 Em outubro de 2004, a cientista social, minha colega e amiga Jordania de Souza Araujo, ao realizar 
uma pesquisa sobre a festa de Nossa Senhora do Rosario, em Santa Luzia afortunadamente tomou 
conhecimento de que naquela data seria entregue pela FCP, o titulo de auto-reconhecimento como 
comunidade quilombola ao Talhado rural. Ela nao teve duvidas, embarcou na carroceria de um caminhao 
e subiu a perigosa serra de Santa Luzia onde pode presenciar esta solenidade. Na festa do Rosario do 
ano seguinte la estavamos nos, e ela junto, subindo a serra para um primeiro contato formal com o lider 
da comunidade, o senhor Sebastiao Braz, com o intuito de pedir permiss§o para estudar a comunidade. 
Nesta primeira viagem, eramos quatro os "antroponautas" que se dirigiram ao Talhado (Enilson 
Fernandes, Eulalia Bezerra, Jordania Souza e eu, todos, na epoca, ainda membros do PET-Antropologia 
da UFCG) conosco iam o motorista Ze de Cosme e nossa guia e informante, membra da comunidade do 
Talhado urbano neta de Seu Sebastiao, Janaina Santos. Nas viagens seguintes o grupo foi completado 
com os outros dois "antroponautas" (Julio Gaudencio e Aluska Martins) e nosso anfitriao (que tambem e 
um cientista social) Jose Aderivaldo. 
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formas distintas de construcao de identidades. Olhando de um ponto mais 

proximo ao chamado senso comum e verbalizando alguns dos pontos de vista 

que captamos na regiao e que nao parecem incomuns, se estendido para 

cenarios mais amplos, podemos recuperar algumas das questoes e agregar ai 

a leitura que fazemos do mundo e das questoes etnicas que vem sendo 

estudado pelos cientistas sociais. 

Mas por que quase todos, no quilombo urbano e no quilombo rural, 

aceitaram o auto-reconhecimento? Sera apenas em funcao dos beneficios que 

poderiam advir do fato da comunidade ser um quilombo? Isto nao sera muito 

pouco para o tamanho empreendimento que significa a instauragao de uma 

identidade etnica? Muitos beneficios sociais governamentais independem da 

condigao quilombola! Os membros do Talhado podem ter acesso a elas mesmo 

sem serem quilombolas. Por que nao houve rejeicao quando Linduarte 

Noronha chamou a comunidade de quilombo? A partir do que surgem estes 

sentimentos e posicoes tao dispares por parte dos moradores e dos 

interessados no(s) Talhado(s)? 

O quilombo do Talhado rural desde a decada de 60 vem sofrendo uma 

consideravel diminuicao demografica, quase todos se mudando para a cidade 

de Santa Luzia em busca de melhores condicoes de vida. O quanto isto tern 

sido dificil, devido a preconceitos da populagao da cidade em relagao aos 

"negros do Talhado" (como sao chamados), vistos como "violentos e 

cachaceiros"? Ao mesmo tempo, ser do talhado, da serra, e o modo pelo qual 

se instaurou uma identidade coletiva que nao e tao facilmente descartavel. 

Apesar da fluidez percebida no mundo da alta modernidade, num lugarejo 

como santa Luzia, os cenarios sao distintos e atravessados pelas relagoes que 

sao aparentemente mais solidas. (Vemos que aqui se instaura mais claramente 

o conflito inter-etnico). Assim, muitos evitam dizer que sao do Talhado, 

deixando ficar latente sua identidade. Com a recente valorizagao da 

comunidade a partir do auto-reconhecimento pela FCP, muitos passaram a 

recorrer a sua identidade historica17. Qual o motivo dessa subita valorizagao do 

Talhado, e o que seus membros acham desta situagao? 

A respeito destas identidades, ver Roberto Cardoso de Oliveira, 1976. 
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Neste quadro esta uma das questoes que me levou a investigar: como 

os assim chamadoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA negros do Talhado (este e o modo pelo qual sao 

chamados quando em situacao de interagao em Santa Luzia) estao, no 

quilombo urbano e no rural, recompondo sua identidade - uma identidade que, 

no meio rural, tambem estava em transformacao - e usando-a como 

instrumento politico para interagirem com a sociedade local; que se 

surpreendeu com a repentina valorizagao da comunidade. Qual o significado 

desta identidade quilombola? 

Alguns membros do Talhado se dizem excluidos dos beneficios; e, 

simultaneamente, nao-membros acham que aqueles nao tern direito as terras 

que ocupam no bairro Sao Jose, e reivindicam a posse destas, ainda em 

processo de demarcagao pelo INCRA. Quern e (ou nao e) negro? O que 

significa ser quilombola? Qual o seu espago e seus direitos? Por que assumir 

uma identidade, em geral, tao estigmatizada? De que maneira as pessoas 

estao enfrentando esta situagao? 

A intengao desta pesquisa e mostrar como tern se desenrolado o 

processo de construgao desta identidade etnica quilombola, enfatizando, 

principalmente, as motivagoes que levam a adogao dessa identidade. Para 

atingir este objetivo comecei a levantar dados, melhor dizendo, situagoes e 

opinioes dos moradores do talhado que mostrassem como se valiam desta 

identidade quilombola para interagirem socialmente; como se utilizam dela 

como estrategia de resistencia e para a valorizagao da comunidade. 

Paralelamente busquei identificar os elementos pertinentes a construgao 

dessa identidade, usados em cada momento em que sao acionadas as 

diferentes identidades utilizadas pelos membros da comunidade quilombola; e 

investigar como os membros da comunidade quilombola e os nao-membros se 

representam e sao representados, e como estas representagoes definem suas 

relagoes. 

Nesta pesquisa parti da suposigao que a adogao, pelas comunidades 

dos Talhados, de uma identidade etnica quilombola, de forma contrastiva, seria 

fundamental para seus membros, no sentido de se organizarem como grupo e 

para a valorizagao das pessoas e o desenvolvimento social da comunidade. 

Considerei, tambem, que a identidade etnica quilombola, pode fortalecer lagos 
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comunitarios e permitir uma insergao social favoravel aos membros do Talhado 

dentro da sociedade envolvente18. 

Esta pesquisa foi realizada a partir de duas estrategias, uma delas, 

penso que ja esteja claro pelo anteriormente exposto e que considero ter sido a 

acao fundamental para leva-la a cabo, e o trabalho de campo, que nao chegou 

a se constituir em uma etnografia; assim, talvez com muito boa vontade, possa 

se dizer que ele se constituiu num esforco etnografico, devido as condigoes em 

que me foram permitidas realizar minhas observacoes. A outra estrategia, que 

pode ser considerada uma extensao da anterior, foi a de realizar entrevistas e 

conversaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA informais com moradores da cidade de Santa Luzia para saber a 

sua visao a respeito dos moradores do Talhado, bem como observar seu 

comportamento em relagao aqueles. Grifo o termo 'informais', porque este 

realmente foi o clima em que foram conduzidas estas conversas. Em nenhum 

momento as conversas com os moradores destas comunidades foram 

realizadas a partir de algum roteiro previo. Complementando estas estrategias, 

alem da pesquisa bibliografica, ajudou-me bastante um Seminario Curricular 

sobre a Antropologia e os estudos sobre quilombos, durante o qual pude 

ampliar os conhecimentos sobre a abordagem antropologica a respeito de 

comunidades quilombolas. 

A utilizagao de entrevistas, levantamentos de dados junto a comunidade 

e instituigoes foram agoes complementares as estrategias basicas. A proposta 

e a de realizar aqui uma etnografia e uma etnologia, ou seja, trabalho de 

campo e analise dos dados levantados. 

Neste ponto, acredito que e o momento de apresentar mais alguns 

destes dados sobre a construgao da identidade quilombola dos membros do 

Talhado coletados atraves, principalmente da etnografia realizada. E, pois, no 

reconhecimento da importancia da identidade etnica, neste caso, da identidade 

etnica quilombola (uma identidade para resistir e interagir), que penso se 

justifica o empreendimento deste estudo que tenta colaborar para o 

conhecimento a respeito da emergencia e constituigao da identidade etnica que 

1 8 As expressQes "sociedade envolvente" e "nao-quilombola" sao aqui utilizadas para designar todas 
aquelas pessoas ou grupos que nao fazem parte do Talhado, especialmente a populacao do municipio de 
Santa Luzia, cidade esta da qual o Talhado faz parte, sendo, portanto, componente dessa sociedade. No 
decorrer deste trabalho serao esclarecidas questoes tais como separacao e convivio de grupos e a 
etnicidade dentro das sociedades complexas. 
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vem se processando em dois dos 33 quilombos paraibanos; neste caso a 

Comunidade Urbana de Serra do Talhado e a Comunidade Quilombo de Serra 

do Talhado. Este auto-reconhecimento e a concomitante valorizacao da 

identidade quilombola empreendida pelos moradores do Talhado se torna, a 

partir de entao, mais evidente e dinamico. 
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Paraiba 
(divisSo por municipios) 

-38° -35° 
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-8° 

llustracao 1 - Neste mapa o municipio de Santa Luzia (06°52' S - 36°55' W) aparece na cor 
preta. A capital da Paraiba, Joao Pessoa, em vermelho. Campina Grande, na cor rosa. 

Fonte: IBGE. 
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MAPAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA 
Planta geral 

llustracao 2 - 0 centra do mapa corresponde ao centra de Santa Luzia. Ao norte, 
tambem no centra do mapa (parte mais clara) o bairro de Sao Sebastiao. A sudeste, o 

bairro de Sao Jose. Fonte: IBGE. 



38 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

BAIRRO SAO JOSE EM SANTA LUZIA/PB zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

— W U I :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA mi i 

llustracao 3 - Bairro de Sao Jose, em Santa Luzia, onde se localiza a Comunidade Urbana 
de Serra do Talhado. Nesta planta, o quadrado vermelho ao sul represents o Galpao das 

Louceiras,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ja nos limites da area urbana. Fonte: IBGE. 
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BAIRRO SAO SEBASTIAO (O MONTE) 

llustracao 4 - A esquerda e acima nesta planta, o bairro de Sao Sebastiao, onde esta em 
processo de auto-reconhecimento juntozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a FCP (Fundacao Cultural Palmares) outra 
comunidade quilombola de moradores do Talhado e de seus descendentes, que se 

instalaram neste bairro. Fonte: IBGE. 
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MAPA PARCIAL DO MUNIC1PIO DE SANTA LUZIA 

llustracao 5 - Neste mapa em que aparece uma parte do municipio de Santa Luzia, a area 
urbana localiza-se no centro, em cima, junto a grande mancha lilas que represents o 

Acude Santa Luzia. O Talhado esta indicado no centro, em baixo, por uma seta vermelha. 
A escala e de 1:100.000 Fonte: IBGE. 
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CAPlTULO 1. SER OU NAO SER 

1.1 EM BUSCA DO PARAISO PERDIDO 1 9 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

As coisas nao sao o que parecem ser 
nem sao de outro modo. 

Surangama Sutra 

O Paraiso esta no alto da serra! Deus o fez muito agradavel; excedendo 

o normal de outros lugares ferteis. Os animais necessarios ao homem 

vagueiam livres; as mais belas e aptas arvores ali estao; elas e os seus frutos 

sao uns deleites para os sentidos. O homem nao precisa arar a terra, pois, 

nesta terra, tudo o que esta plantado da; tudo que esta embaixo da terra, 

tambem e de usufruto do homem20. Mas para que serve um paraiso se nao ha 

quern o desfrute? Entao... Colocou nele o homem, para frutificar, se multiplicar, 

encher e submeter a terra, para domina-la. No principio, o paraiso no alto da 

serra estava sem o homem. Mas um homem o encontrou, um homem e uma 

mulher. O primeiro casal do paraiso. E esse paraiso chamou-se Aruanda (A 

Terra da Promissao). Mas eles se viram nus, sem nada no paraiso, sem casa e 

sem comida - mas este paraiso terrestre mais parece ser o Paraiso depois da 

queda, do pecado. E tiveram que tirar dessa terra, com trabalhos penosos, com 

o suor do rosto, com o sangue das maos, seu parco sustento. Tiveram que 

amassar o barro e vender a louca que o diabo comprou por um preco irrisorio -

ja e a pura e absoluta queda. E quando os animais fugiram e as arvores nao 

mais frutificaram e faltou madeira para entalhar e barro para amassar e a terra 

se tornou pequena para aqueles que se multiplicaram e a encheram... Os pais 

da humana prole viram seus filhos sairem do paraiso e se espalharem pelo 

mundo... E uma das paradas, foi Santa Luzia. 

Esta e uma referenda a epopeia de John Milton Paraiso Perdido, na qual canta o enfrentamento entre 
Deus e Lucifer que se expressa na queda do homem pela desobediencia dos pais da humana prole: Adao 
e Eva. A inspiracao de Milton e a narrativa encontrada no livro do Genesis. Este paralelo que faco entre o 
Talhado e o Paraiso das crencas Judaico-Cristas me ocorreu apos tres anos de observacoes nestas 
comunidades e, tambem, depois de assistir o documentario de Linduarte Noronha no qual e contada a 
fundacao do Talhado por um casal que vagava pelas serras de Santa Luzia em busca de uma terra para 
viverem. Noronha denominou este lugar, em que Ze Bento e sua mulher Cecilia se instalaram, de 
Aruanda (titulo do filme) que significa lugar em que residem os Orixas e as entidades superiores, ou seja, 
o Ceu, o Firmamento, estes com o sentido de piano espiritual. Mas tambem significa Terra da Promissao, 
a terra da bem-aventuranca dada por Deus aos homens. Este paralelo se restringe apenas a esta ideia de 
ter e perder o Paraiso; de sair em busca de uma nova Terra da Promissao. 0 forte apego que a 
comunidade tern ao catolicismo tambem me inspirou esta comparacao. 
2 0 Este trecho e uma parodia de versos do Canto IV de Paraiso Perdido de John Milton. 
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Localizada a 263 km de Joao Pessoa, aos pes de uma ramificacao do 

Planalto da Borborema, na micro-regiao do Serido, esta a pequena cidade de 

Santa Luzia; conta com aproximadamente 14 mil habitantes e e conhecida 

como "A Veneza Paraibana", pois esta cercada por tres acudes: o Agude Velho 

Padre Ibiapina, o Agude Novo Santa Luzia e o Agude das Freiras. 

Neste municlpio esta localizada a Serra do Talhado e nela o Talhado, 

hoje oficialmente denominado de Comunidade Quilombo de Serra do Talhado, 

mas ainda chamado por todos simplesmente de Talhado. 

No alto da Serra do Talhado encontramos uma localidade 

genericamente denominada de Talhado, distante 26 km da sede do municipio. 

Nela se localiza Olho D'agua do Talhado, que e o nome especifico de um dos 

varios sitios que compoem o Talhado. Mas Olho D'agua do Talhado nao e mais 

chamado assim, seu nome foi abreviado apenas para Talhado, e os outros 

sftios, tais como Macambira e Oiticiquinha, sao chamados pelo seu nome. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ORIGENS 

Seguindo a memoria de seus moradores (ao menos a memoria 

presente), reportagens em jornais, o filme de Linduarte Noronha e a pesquisa 

de Cavalcanti (1975) (esta, o primeiro trabalho academico a citar as origens do 

Talhado) temos sempre a mesma historia, com pequenas variagoes, sobre as 

origens do Talhado. Seu primeiro habitante foi Jose Bento Carneiro. Este 

valente primeiro morador, Ze Bento, como e mais conhecido, teria sido um 

escravo alforriado que veio do Piaui com dois irmaos e teriam se instalado 

primeiro na Pitombeira (outra comunidade negra rural das proximidades e 

pertencente ao vizinho municipio de Varzea); de la se mudou para o Talhado 

junto com a esposa Cecilia Maria da Purificagao. 

Alguns dizem que ele foi um escravo que fugiu do Piaui e veio esconder-

se na regiao de Santa Luzia. Ha, ainda, a versao que ele saiu do Piaui 

conduzindo uma boiada para a Paraiba, aqui chegando resolveu fincar raizes. 

Ze Bento nao teria vindo sozinho. Junto com ele vieram seus irmaos e se 

instalaram na Pitombeira; de la, Ze Bento foi para o Talhado porque ali havia 

abundantes recursos naturais para ele exercer seu oficio de carpinteiro. Desta 
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sua arte de entalhar a madeira, especula-se, e que teria se originado o nome 

do local. 

Outra variacao nesta historia registra que eram tres irmaos que vieram 

do Piaui, ou fugidos, em algumas versoes, ou trazendo uma boiada, de acordo 

com outras. Nao voltaram e se instalaram na Pitombeira. Ha quern diga que 

nao eram tres irmaos, mas sim dois amigos: um deles foi Joaquim Carneiro 

(que talvez tenha trazido irmao(s) e irma(s)) e que pegou "a casco de cavalo"21 

Candida Gomes, filha de Cota da Caigara uma cabocla "branca de olhos azuis", 

expressao esta muito usada sempre que se fala na sogra de Joaquim Carneiro. 

O outro que veio do Piaui seria Manuel Bonifacio, que depois teria saido a 

procura de outras terras aqui na Paraiba. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A t zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 0 
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3 - Joaqu im Carne i ro 

4 - Candida G o m e s 

5 - Co ta da Ca igara 

Arvore genealogica dos fundadores do Talhado. Fonte: Nobrega, 2007:52 

A existencia de uma irma de Joaquim Carneiro e discutivel, mas e uma 

personagem que aparece em algumas historias. Mas ela tern ate nome, 

Prudencia, a qual seria a mae de Jose Bento Carneiro, o Ze Bento. Este casou 

com Cecilia Maria da Purificagao, tambem conhecida como Cizia ou Mae Cizia, 

e esta era filha de Joaquim Carneiro e Candida Gomes, portanto prima cruzada 

de Ze Bento. Depois de casados teriam morado na Pitombeira; posteriormente 

Ze Bento trocou suas terras nessa localidade por outras no Talhado. Nesta 

regiao, enquanto Ze Bento se dedicava a agricultura, Cecilia encontrou um 

barro propicio para a confecgao de utensilios domesticos de ceramica; esta 

A express§ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A pata de cavalo significa resolver algo com violencia. Esta expressao, a casco de cavalo, 
que e uma variacao daquela, tern o mesmo significado, neste caso e o mesmo que pegar a forca, raptar. 
Parece ter semelhanca com o 'pego a dente de cachorro', expressao muito utilizada para indicar uma 
ascendencia feminina e indigena pura. E uma expressao comum no interior da Paraiba. 
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arte passada de geragao em geragao, hoje e um trago caracteristico da cultura 

do Talhado. 

O tema do documentariozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Aruanda que o cineasta e jornalista paraibano 

Linduarte Noronha rodou em 1960 no Talhado e a origem, a paisagem e a vida 

dos moradores desta comunidade. No inicio do documentario ha um texto onde 

Linduarte escreve: "Os quilombos marcaram epoca na historia economica no 

Nordeste canavieiro. A luta entre escravos negros e colonizadores terminava 

as vezes em episodios epicos como Palmares". Ainda no mesmo texto, ele 

escreve: "Olho d'agua da Serra do Talhado... surgiu em meados do seculo 

passado quando o ex-escravo e madeireiro Ze Bento partiu com a familia a 

procura da terra de ninguem, com o tempo o Talhado transformou-se num 

quilombo pacffico". A partir de entao foram realizadas inumeras reportagens 

chamando o Talhado de quilombo. 

Se a comunidade tern seu mito de origem em Jose Bento Carneiro e 

Maria Cecilia e em sua condigao de ex-escravo ou de negro liberto, o filme de 

Linduarte Noronha (1960) da a este mito uma nova dimensao ao levantar a 

possibilidade de que a comunidade fundada por este casal tenha sido, em seus 

primordios, um quilombo pacifico, como afirma este jornalista na abertura de 

seu filme, e nao apenas uma terra de ninguem apropriada por um casal em 

busca de um local para se instalar e tirar seu sustento. 

A TERRA DA PROMISSAO 

Esta nova dimensao em que o Talhado ingressa o coloca em um 

processo que comega a alterar suas relagoes sociais e a sua identidade. Para 

conhecer e compreender este processo e que tomei o rumo de Santa Luzia 

para conhecer Aruanda, a terra dos deuses, o paraiso de Ze Bento e Cecilia, a 

Terra da Promissao que legaram aos seus descendentes. 

Na manna do dia 06 de outubro de 2006 durante a festa de Nossa 

Senhora do Rosario, um grupo de quatro estudantes de Ciencias Sociais da 

UFCG, bolsistas do PET-Antropologia - que espirituosamente se denominaram 

de "Antroponautas", em homenagem ao sistematizador do trabalho etnografico 

e a ciencia que escolheram para se profissionalizar (cf. nota de rodape numero 

16) - partiram em uma viagem curta em termos de distancia, mas, devido ao 
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terreno acidentado, e por isso mesmo perigoso, relativamente longa em relagao 

a dist§ncia de mais ou menos 27 quilometros: aproximadamente 1 hora de 

viagem. 

Vista panoramica de Santa Luzia/PB, a partir do bairro de Sao Sebastiao (o Monte). 
Ao fundo avista-se a serra onde esta localizada a comunidade de Olho D'agua do Talhado. 

Cercada por acudes, Santa Luzia e conhecida como a Veneza paraibana. 
Fonte: wvw.diretodafonte.sertaopb.com/2009 09 01 arc... 

Dos quatro. apenas uma, Jordania Souza, ja estivera no Talhado; mas 

na ocasiao nao estabeleceu nenhum contato, nao realizou pesquisas ou 

entrevistas, apenas presenciou a cerimonia da entrega da certidao de auto-

reconhecimento como comunidade quilombola feita pela Fundacao Cultural 

Palmares a esta comunidade. Ela estava em Santa Luzia no ano de 2004 

pesquisando a Festa do Rosario; foi quando ficou sabendo da existencia do 

Talhado. Ao retornar a Campina Grande me relatou o que vira e fez-me o 

convite para visitarmos a comunidade e desenvolver alguma pesquisa nesta. 

Isto aticou minha curiosidade, mas apenas um ano depois comecamos a 

pensar seriamente nesta pesquisa. Nesse meio-tempo fomos, lentamente, 

levantando material sobre o Talhado e Santa Luzia e iniciando leituras sobre 

etnicidade. Entao, praticamente era a primeira vez que todos nos iriamos ter 

contato com os moradores do Talhado rural. Sabendo, atraves das pesquisas e 

informacoes previas levantadas, o quanto seus moradores sao arredios e 

desconfiados (e hoje sabemos que essa desconfianca nao e gratuita), 

pensamos que nao podiamos simplesmente chegar a comunidade e declarar 

nossas intencoes de pesquisa-la, fazia-se necessario construir um acesso 

diferenciado. 
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Atraves de nosso anfitriao em Santa Luzia estabelecemos contato com o 

Sindicato de Trabalhadores Rurais de Santa Luzia que providenciou um carro 

com motorista para nos levar no Talhado. Sabiamos, tambem, quern era o lider 

da comunidade, Seu Sebastiao Braz, e procuramos alguem que pudesse nos 

colocar em contato com ele. Coincidentemente o nosso anfitriao, Jose 

Aderivaldo, e vizinho de uma das netas de Seu Sebastiao Braz, Janaina dos 

Santos. Nosso primeiro contato com Janaina ocorreu umas duas horas antes 

de sairmos em direcao a Serra do Talhado. Ela nos forneceu algumas 

informacoes a respeito das duas comunidades, o Talhado urbano e o Talhado 

rural, mas disse nao saber muita coisa sobre o processo de auto-

reconhecimento. Dispos-se a ir conosco e nos apresentar ao seu avo. Estava 

formado o grupo que subiria ate o Talhado: quatro estudantes, nossa guia e o 

motorista. Muita gente para um carro tao pequeno. 

Enquanto esperavamos o motorista e o carro, ficamos conversando com 

Janaina. Queriamos saber o que as pessoas do Talhado pensavam a respeito 

do fato de agora serem oficialmente reconhecidas como quilombolas. Muito 

simpatica esta, hoje, nossa amiga e sempre companheira de exploracoes pela 

cidade e arredores, nos disse - com sinceridade - nada saber sobre o 

processo de auto-reconhecimento e sobre o que as pessoas achavam dele. 

Declarou com simplicidade e sem desdem, que tinha conhecimento desse fato, 

que sua mae, Gilvaneide, que mora no alto da serra e e professora da escola 

do Talhado rural, participou e ainda participa ativamente nesse processo, da 

mesma forma que sua tia, Ceu, e quern esta a frente da associacao que 

representa o Talhado urbano, mas ela, Janaina nunca se interessou por essa 

questao. E acrescentou que, assim como ela, muitos sao os moradores do 

Talhado que, seis anos depois de emitida a certidao de auto-reconhecimento 

pela FCP, ainda nao sabem direito o significado dessa certificacao, quando, 

como e porque estas duas comunidades hoje sao tidas como comunidades 

quilombolas. 

Antes de embarcarmos no Chevette que nos levaria ao Talhado, o nosso 

motorista perguntou se queriamos ir "por fora" (ou seja, andar por um trecho de 

asfalto, a BR-230 e depois prosseguir por uma estrada de terra) ou "por 

dentro", (neste caso a estrada toda e de terra). Optamos em ir "por dentro", que 

era para conhecer o caminho mais utilizado pelos moradores do Talhado desde 
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a sua fundacao para chegarem a Santa Luzia com suas cargas de louca para 

vender na feira. 

Logo na saida de Santa Luzia para o Talhado esta localizado o Galpao 

das Louceiras, no Talhado urbano, desta forma, os dois Talhados constituem 

as pontas dessa estrada que liga o rural ao urbano. A estrada de terra estreita 

tern muitos trechos arenosos, que em epoca de chuva rapidamente se 

transformam em lamacais dificeis de serem transpostos. E uma estrada 

sinuosa, com curvas fechadas e perigosas. Inicialmente, a partir de Santa 

Luzia, ela se estende por terreno piano de onde brotam varios inselbergs22; 

estes parecem pedacos desgarrados do macico serrano que se descortina 

imponente a pequena distancia a nossa frente. A vegetacao a beira da estrada 

ainda se apresenta quase toda verde apesar de nao mais chover a uns tres 

meses; alias, o motivo de termos escolhido esta data e porque nesta epoca as 

estradas secas e sem lama sao mais transitaveis - na verdade a viagem 

estava planejada ou para o mes de julho ou o mes de agosto, mas fomos 

aconselhados a nao irmos neste periodo por causa das pessimas condicoes da 

estrada. 

Encontramos nesta regiao a tipica vegetacao de caatinga, resistente as 

intemperies de uma natureza aspera. Mas quando nos aproximamos da serra a 

vegetacao se torna mais amarelada, mais seca, e o terreno se torna mais 

pedregoso e ingreme, o que exige mais cuidado por parte do motorista. A 

paisagem que se nos apresenta, porem, pela sua beleza, nos faz esquecer a 

periculosidade desta estrada, a beira da qual algumas cruzes mostram o preco 

que ela cobrou de alguns infelizes viajantes. Diga-se de passagem, que a 

habilidade do motorista em conduzir esse pequeno veiculo - que confesso, 

achei que seria improprio para tal Jornada, principalmente depois de ver as 

condicoes da estrada na subida da serra - fez parecer que estavamos 

deslizando por uma estrada, se nao asfaltada, ao menos mais trafegavel. 

Conhecedor da regiao, seu Ze de Cosme, junto com Janaina, foi nos 

mostrando os pontos de destaque durante o curto e demorado percurso. Vimos 

Este termo de origem alema e a denominacao dos relevos isolados, que emergem bruscamente dos 
pedimentos presentes nas regioes semi-aridas, cuja ocorrencia deve-se a altemancia das estacoes 
chuvosa e seca., ou seja, sao elevagoes expressivas do terreno em relacao ao nivel medio do solo que o 
cerca, in: G. Giovannetti (1996, p. 110). 
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grandes propriedades rurais a beira da estrada que, atraves de nossos 

informantes e pelas placas em suas entradas, ficamos sabendo serem 

empresas estrangeiras dedicadas a exploracao intensiva dos minerios 

abundantes nesta regiao, em especial um tipo peculiar de granito que abunda 

nesta regiao. 

Fomos conhecendo, aiem da regiao, a nossa acompanhante. Ficamos 

sabendo que era estudante e que estava terminando o segundo grau. 

Desejava, primeiramente, estudar engenharia florestal, mas se nao fosse 

posslvel, qualquer outro curso atraves do qual pudesse vir a ajudar a sua 

comunidade, que nos disse ser "muito carente!". "Carente de que?" perguntei a 

ela. "De tudo que voce possa imaginar Luiz", foi sua resposta. Mas tratou de 

acrescentar que - "nao e que sejam miseraveis, que nao tenham nada. Mas 

falta muita coisa, sabe? Tern escola, tern educacao, mas nao e o melhor. 

Entao... Tudo o que tern e assim, e pouco, nao e o melhor. E outras coisas 

faltam mesmo, por exemplo: nao tern assistencia medica; nao tern transporte, 

nao tern emprego...". 

- "E vivem do que, entao?" A pergunta saiu rapido. A resposta foi 

pensada, para ser clara, bem explicada: - "O meu avo, por exemplo, ele tern 

umas terrinhas onde ele planta e tern criacao, mas nem sempre da, sabe? As 

vezes nao e o suficiente... ele ainda tern alguma coisa mais, tern com que se 

virar. Mas outras pessoas nao. Outras pessoas, do mesmo jeito que meu avo, 

tambem plantam ou criam algum bicho, mas e pouco, muitas vezes nao da, 

entao tern que fazer algum 'bico' para poder sobreviver. A vida aqui e muito 

dificil, tudo e dificil. Falta muita coisa, e aquilo que tern e pouco". 

- " E nao tern mais nada que possam fazer?" - "Fazer o que? A minha 

mae e professora. O meu pai trabalha pela prefeitura, ai 'ta proibido de fazer 

outros trabalhos para nao perder o emprego... e so, nao tern mais nada". "Eu 

mora na cidade com meus irmaos na casa dos meus outros avos. A gente nao 

e rico, mas vive bem; mas as outras pessoas aqui no Talhado...nao tern mais o 

que fazer, 'ta tudo se acabando". O torn de voz nao e triste nem desanimado, 

mas e seco, sem esperanca, talvez, desencantado e resignado. 

Mai subimos a serra somos convidados a conhecer o ponto turistico mais 

famoso do local, o Camoengo. Este e um penhasco com aproximadamente 40 

metros de altura do qual se avista, ao longe, as cidades de Santa Luzia e de 
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Sao Mamede, bem como o leito seco do rio que nasce ca no alto da serra e 

despenca por este penhasco. A paisagem e o local cheio de rochas entre as 

quais passa o leito do rio sao deslumbrantes. Tanto que existem pianos de 

torna-lo um local de exploracao turistica, bem como para a pratica de rappel. 

Esta foi uma das maneiras pensadas para trazer algum desenvolvimento para 

o Vale do Sabugi23. Este local e repleto de enormes rochas, muitas delas, por 

efeito de uma erosao caprichosa, parecem ter sido cortadas como se corta com 

faca um tablete de margarina; deste efeito esmerado proporcionado pela 

natureza que parece terzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA talhado essas imensas pedras (esculpido, como faria 

um escultor) com inefavel cinzel, deduzem algumas pessoas, derivaria o nome 

do lugar. 

Queda d'agua do Camoengo, no Talhado. 

Depois de uma longa parada no Camoengo continuamos nossa Jornada. 

O sol abrasador ja esta alto no ceu; como nao poderia deixar de ser, embaixo 

dele a terra que se ve e uma terra calcinada. Nao sao muitos as casas que se 

O Pacta Vale do Sabugi foi um projeto do SEBRAE-PB que, com o apoio do govemo do Estado da 
Paraiba e das prefeituras dos municipio do Vale do Sabugi (Santa Luzia, Sao Mamede, Junco do Serido. 
Sao Jose do Sabugi, e outras mais), tinha como objetivo incentivar o empreendedorismo para criar 
atracoes turisticas, melhorar a qualidade dos servicos existentes e valorizar o folclore, destacar a 
variedade cultural e outras atracoes locais, bem como incentivar a pratica de esportes ao ar livre 
(montanhismo, rappel, trekking) nestas cidades visando o desenvolvimento da regiao. 
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avistam durante o trajeto, menos ainda sao as que encontramos no Talhado, 

mas sao bem mais do que as pessoas que se ve passar, pois raramente se 

avista alguem, ou porque se escondem do sol ou porque se escondem dos 

estranhos. Eis que la na frente vemos alguns habitantes do lugar vindo pela 

estrada em nossa direcao. Dois homens e uma mulher, esta com uma bacia na 

cabeca, e puxando alguns jegues carregados com agua afastam-se para a 

beira da estrada e dao as costas para o carro ao perceberem que estamos 

fotografando. Confirma-se a fama de arredios e desconfiados. Parece que 

fotografar as pessoas dessa maneira ou confirma uma pratica de te-los como 

parte da paisagem, e ai a imagem que se busca e a da pobreza, precariedade 

e rudeza; ou ha o desejo de se ver o peculiar que marca a regiao, e a imagem 

que se procura e o elemento humano capaz de torna-la um lugar insolito e mais 

humano do que a rudeza da natureza parece dizer ser aqui impossivel. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O ULTIMO ORIXA 

Chegamos a casa de Seu Sebastiao Braz ja no final da manha. Somos 

bem recebidos; mas a sua neta que nos acompanha, recebe uma admoestacao 

por nao ter avisado com antecedencia a nossa visita. Um tanto sem jeito pela 

surpresa de nossa chegada, apesar de acostumados a receberem visitas, Seu 

Sebastiao Braz dos Santos e sua esposa, Dona Jovelina (cujo nome verdadeiro 

e Joana Carneiro dos Santos), fazem de tudo para nos deixar a vontade. O que 

confirma uma hospitalidade que nao faz parte da fama exterior da comunidade, 

mas que e patente quando de uma convivencia mais demorada e consentida 

por eles. 

Mas resumindo a conversa que tivemos com o casal, pedimos 

permissao para desenvolver uma pesquisa participativa na comunidade e 

recebemos permissao e apoio para realiza-la. Depois disso o casal passou a 

falar um pouco da comunidade e de outras pessoas que por la passaram, 

fazendo outras pesquisas ou apenas como curiosos. Contaram um pouco 

sobre a vida do lugar. Seu Sebastiao Braz falou sobre os atrativos da area e 

sugeriu que Janaina nos mostrasse os arredores. 

O sol forte e as longas distancias entre um local e outro nao nos 

deixaram ver muitas coisas. Mas conhecemos um pedaco de seu sitio, 
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inclusive a pedreira de onde uma empresa italiana tinha extraido por um valor 

irrisorio - R$ 500,00 mensais pelo direito de mineracao - uma grande 

quantidade de um tipo de granito raro - e do qual apenas um bloco de 20 

toneladas valia em torno de R$20.000,00 - , granito este que e abundante no 

Talhado. 

Voltamos a casa de seu Sebastiao Braz - tambem em outras 

oportunidades - e onde ele nos falou mais um pouco sobre o auto-

reconhecimento do Talhado como comunidade quilombola; descreveu um 

pouco sobre a vida simples do lugar; falou-nos sobre as dificuldades vividas 

pelo povo e por ele mesmo para sobreviver, sempre respaldado, em sua 

narrativa, pelas intervencoes de D. Jovelina. Com as plantacoes de algodao 

pouco lucro se consegue. A louga que era produzida para comercializacao e 

levada aos sabados para a feira de Santa Luzia, hoje pouco e fabricada no alto 

da serra, e destina-se mais ao proprio uso da familia que a confecciona. 

A casa de Seu Sebastiao Braz, embora nao seja muito grande, e ampla, 

simples e com o conforto sem luxo tipico das habitacoes de zonas rurais. 

Conjugado com a casa, como uma extensao desta, ha uma parte, hoje fechada 

e usada apenas como deposito, que outrora foi a conhecida e bastante 

frequentada bodega do lugar. Conta Seu Sebastiao Braz que fechou a bodega 

porque ja estava "velho pra trabalhar [na bodega] e porque o pessoal agora ia 

buscar as coisas [que precisam] na cidade". Acrescenta D. Jovelina que "ele ja 

'tava ficando velho e cansado pra esse tipo de vida. A gente nao tinha 

necessidade disso [o lucro das vendas]; era mais incomodacao do que 

vantagens... entao foi melhor fechar". Acomodados na ampla sala dividida em 

duas, Seu Sebastiao Braz em sua constante cadeira de balanco - e de costas 

para a televisao e para o radio, pois o Talhado ja nao mais padece de falta de 

eletrificacao - com D. Jovelina sempre ao seu lado, nos, os visitantes em 

cadeiras e no sofa atras do qual, na parede, pode se ver inumeros quadros, a 

maioria de santos e retratos de familiares; um deles o do casal dono da casa 

colorido a mao, e entre estes, fotos de politicos locais que contam de 
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preferencias e aliancas politicas (algumas desejadas, outras necessarias; como 

deixam perceber resmungos, gestos, olhares e reticencias24). 

Estas preferencias e aliancas politicas, tambem no Talhado, se 

enquadram no costume brasileiro de alianca entre individuos para proveito 

pessoal, em detrimento de negociacoes coletivas entre o poder publico e a 

sociedade. Disto decorrem, possivelmente, as reclamagoes destas 

comunidades, de que alguns beneficios vem apenas para alguns - neste caso, 

nunca os ouvi citarem nomes dos beneficiados - e nao vem para a comunidade 

como um todo. 

Ao mesmo tempo em que protestam contra politicos locais, e possivel 

observar, mantem aliancas com estes mesmos dos quais reclamam. Estas 

aliancas particulares parecem desgostar alguns a ponto de se afastarem dos 

movimentos coletivos das comunidades para reivindicacoes em prol destas. 

Algumas pessoas que me contaram sobre a vida nos dois Talhados, se 

negaram com veemencia a falar sobre a questao quilombola. Inicialmente 

alegaram nao ter capacidade para falar deste assunto por desconhecimento a 

seu respeito. Depois, em outros momentos, quando inesperadamente ganhei a 

confianca delas, alegaram nao se interessar por este assunto porque apenas 

alguns se beneficiavam com isto, "e tudo continua do mesmo jeito pra quern 'ta 

de fora". 

Ser quilombola ainda e um enigma para estes. E algo distante deles, 

reservado para aqueles que tern contato com politicos ou com "essa gente com 

conversa dificil que a gente nao entende o que eles falam... e que vem aqui e 

levam o que querem... vao embora e nunca mais voltam. Agora, tern gente aqui 

que vai ganhando as coisas... sabe como e...". 

Em outras ocasioes, quando nossas visitas foram anunciadas com 

antecedencia e as conversas foram mais informais, as refeicoes oferecidas 

foram realizadas na mesa da cozinha, que assim como a sala e dividida em 

duas partes, uma com a mesa para refeicoes e armarios para loucas e 

mantimentos, e outra com a pia e o fogao de barro. Aqui, contrariando o ditado 

que diz que em casa de ferreiro, o espeto e de pau, uma consideravel 

Estas, entre outras atitudes, palavras, opinioes e narrativas, um tanto confidenciais, um tanto 
contraditorias, sao alguns elementos com que me deparei no Talhado e que considero exemplares para 
serem analisados a partir das concepgoes de James C.Scott. 
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quantidade dos utensilios para cozinhar sao feitos de barro, e, diga-se de 

passagem, D. Jovelina e uma das poucas mulheres da comunidade que nunca 

se dedicou a confeccao de utensilios de barro para comercializar, mas diz que 

sabe fazer louca. 

Na fala tranquila de Seu Sebastiao Braz percebemos a presenca de 

duvidas a respeito do futuro da comunidade a partir deste auto-

reconhecimento. Ele, assim como todos os membros do Talhado, tern pouca ou 

nenhuma ideia do significado da certidao a eles conferida pela FCP. No 

entanto, como lider da comunidade foi convidado a estar presente nas reunifies 

realizadas para que se efetivasse o auto-reconhecimento do Talhado rural. 

Porem, nao sem algum constrangimento, conta que nao sabe direito o 

significado deste evento. Diz que participou das reunifies mas nao entendeu 

nada, aceitou que se fizesse o auto-reconhecimento porque achou que este 

traria beneficios para a comunidade, "mas ate agora nao veio nada". 

Descreveu a festa que aconteceu no dia da entrega a comunidade da certidao 

de auto-reconhecimento como comunidade quilombola. Neste dia, "aqui 

mesmo, neste terreiro que o senhor ve aqui em frente, vieram um bocado de 

gente em cima de caminhfies, carros, outros de moto; gente que a gente nem 

sabe de onde vinha, desse mundo ai afora2 5. Vieram aqui, teve discurso; veio 

aquela doutora la de Brasilia que disse que a gente era mesmo quilombola e 

que isso era bom pra nos, que era pra gente ter orgulho disso e me entregou a 

certidao. Veio tambem a vereadora que tinha feito as reunifies com a gente. 

Ate agora nao mudou muita coisa, mas disseram que e assim mesmo... ainda 

tern muita coisa pra mudar, que vai demorar 2 6". Sua neta Janaina, dois anos 

depois, deste encontro esclarece que 

Quando do reconhecimento do Talhado, ninguem chegou la para dizer pra 

comunidade: olha, vamos fazer o titulo por isto; porque tern quilombola... 

Simplesmente teve uma reuniao 15 dias antes dizendo que a gente tinha 

sido autorreconhecido. Existia reuniao com as liderancas, com a 

comunidade? Nao existia! Como voce vai se autodenominar o que voce nao 

sabe o que e? (JANAINA) 

Entre outros visitantes, que tambem vieram a Santa Luzia para o encontro sobre cultura Afro promovido 
pela Secretaria de Educacao do municipio, e que estiveram presentes no Talhado, estavam 
representantes da comunidade quilombola de Morro Alto, no Rio Grande do Sul, que mandou para este 
evento um grupo de dancas tipicas dessa comunidade. 
2 6 A doutora e a vereadora sao, respectivamente, Maria Bernadete Lopes da Silva diretora da Diretoria de 
Protecao do Patrimdnio Afro-Brasileiro e Terezinha Alves da Nobrega, vereadora que encaminhou a FCP 
o pedido de reconhecimento da comunidade. 
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Contam-nos que sao catolicos praticantes - e negam com veemencia 

qualquer ligacao com as religioes afro-brasileiras, agora ou no passado. Na 

melhor das hipoteses, dizem lembrar-se de alguem que tinha as suas crencas 

nos "velhos deuses, mas era uma coisa que era so dela, as pessoas daqui nao 

ligava muito, nao". Sabemos que era uma mulher pela expressao usada para 

se referir a ela:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA dela. Uma mulher que nao citam o nome, e passam a 

impressao que isto ocorreu ha muito, muito tempo, e tambem a impressao que 

ela nao mais existia. Se realmente esta referida pessoa ja morreu, nao sei, mas 

alguns anos depois (em 2008), casualmente, encontrei alguem que professou 

no Talhado a mistica das crencas afro-brasileiras. 

D. Jovelina narra sobre a visita de uma missao evangelica ha alguns 

anos; que chegaram la em um onibus, que trouxeram presentes para as 

criancas, cestas basicas para as familias. Dizem que os receberam muito bem, 

ouviram o que tinham a dizer, mas nao se converteram. Reclamam que 

algumas pessoas se sentiram ofendidas, pois alguns receberam roupas que 

nao eram mais possiveis de serem usadas (rasgadas e/ou sujas) e seus filhos 

receberam brinquedos quebrados, e isso os magoou muito, pois sao pobres, 

mas sao gente, tern a sua dignidade. Dizem que aceitam presentes que podem 

ser simples, mas nao querem restos, nao querem lixo, nao querem a sobra dos 

outros. Em outras visitas ouvimos a mesma historia sendo narrada pela 

professora Gilvaneide. Estes episodios sao emblematicos do seu apego ao 

catolicismo. Nem mesmo a realizacao de missas esporadicas parece faze-los 

sequer cogitarem de mudar de religiao. 

Na epoca nao tinham sequer uma capela, as vezes, uma vez por mes 

um dos padres de Santa Luzia vinha celebrar uma missa na escola. Contam 

que chegaram a passar anos sem que um padre por la aparecesse. Cemiterio 

nao tern. Posto de saude ja teve, acabou, voltou a ter, acabou, nao tern mais. 

Dizem que reclamaram e reclamaram, ou melhor, nao dizem que "reclamaram", 

dizem que pediram, como ja pediram muitas outras coisas, mas como nao 

vieram essas coisas, nao pediram mais. E sempre falam destes pedidos e de 

seu nao atendimento com uma resignacao quase tangivel, tao forte e 

perceptivel e esta atitude entre eles. 
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Talvez por ter ouvido falar algo sobre a nova situacao das terras do 

Talhado, ou alguem, quica, questionou a posse de suas terras, pois sem que 

tenhamos perguntado ou feito qualquer referenda a terras, nos afirmou Seu 

Sebastiao Braz que possuia terras e que tinha a escritura delas. 

Passou a relatar-nos sobre uma empresa italiana que ha alguns anos 

passados veio fazer-lhe uma proposta para explorar o granito especial que e 

encontrado no Talhado e nos sitios circunvizinhos. Ele assinou o contrato com 

esta empresa cedendo o direito de exploracao em troca de R$ 500,00 por mes. 

Considerava esta quantia um bom auxilio para a sua renda. Alem do mais, 

alguns de seus 12 filhos e outros homens da comunidade, por vezes, eram 

contratados para ajudar em alguns servicos por aquela empresa. Na mesma 

epoca em que foi outorgada a certidao de auto-reconhecimento, a empresa foi 

embora e nao mais voltou; mas Seu Sebastiao Braz queria saber de nos se o 

contrato nao estaria prejudicando-o, pois considera que a empresa pode voltar 

novamente. Tambem nos contou que a empresa retirava mais granito do que a 

quantidade estabelecida no contrato. E que esta quantidade nao estipulada no 

contrato so cessou porque os caminhoes com excesso de peso foram 

proibidos, pela Policia Rodoviaria, de circular na BR-230, estrada de acesso a 

Santa Luzia. 

Contaram-nos, Seu Sebastiao Braz e D. Jovelina, sobre a pesquisa 

realizada no Talhado, em meados da decada de 1970, por Josefa Salete 

Cavalcanti. Disseram-se saudosos dela, apesar de D. Jovelina se sentir um 

pouco magoada pela falta de noticias, pois a pesquisadora nunca mais 

apareceu na comunidade, mas mesmo assim nao deixam de lembrar-se dela 

com certo carinho e alguma saudade. Tambem contaram que a dissertacao 

deixada pela antropologa foi-lhes sonegada por outro pesquisador que por la 

esteve em visita ao Talhado. 

Enfim, varios foram os assuntos temas de nossa conversa com o casal. 

No meio da tarde nos despedimos depois de agradecer a atencao que nos 

deram, bem como a autorizacao e o apoio oferecido para a realizacao de nossa 

pesquisa. Marcamos nossa volta para o mes seguinte, como realmente veio a 

acontecer, e iniciamos nossa Jornada de volta a Santa Luzia. No caminho ainda 

pudemos observar alguns empreendimentos da comunidade em busca de 

renda: aqui e acola, algumas plantacoes abandonadas de algodao e de milho 
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ressequicias peio calor do sol ardente; ali um pequeno campo coberto de 

minerio de quartzo branco; mais alem, uma jazida de cal, tambem abandonada 

e com muitos sacos deste minerio cheios e jogados ao reiento poraue e 

exploragao deste nao foi rentavel. O interessante e que no Vale do Sabugi 

empresas de medio e grande porte realizam uma exploragao rentavel deste 

mesmo minerio. 

Tirando as cisternas novinhas que se veem junto a muitas das casas 

ainda habitadas, a sensagao de abandono e total, principalmente quando 

vemos o expressivo numero de casas que foram abandonadas por aqueles que 

se mudaram do Talhado. Esta, alias, e uma questao que vem preocupando 

muito, nao so aqueles que ficaram, como, tambem, aqueles que desceram a 

serra em busca de uma vida melhor. O numero de moradores'" no Talhado e 

cada vez menor. No inicio da decada de 1960 a populagao desta comunidade 

era estimada em torno de 1500 pessoas. Ja na decada de 1980 calculava-se a 

sua populagao em aproximadamente 600 a 800 habitantes; 200 no final da 

decada. Atualmente a estimativa, da professora Gilvaneide e de Seu Sebastiao 

Braz, e de que residam no Talhado entre 120 a 200 moradores. Muitos 

acreditam que o Talhado esta acabando pela falta de opgoes para que a sua 

populagao possa permanecer com as minimas condigoes de viver dignamente 

no lugar. 

Aqueles que ainda resistem a se mudar enfrentam imensas dificuldades 

nao apenas para conseguir seu sustento, mas tambem dificuldades de acesso 

a saude; a educagao; a generos de primeira necessidade; de transporte etc. 

Resistem a fome; a seca; ao preconceito; ao isolamento; a discriminagao. E 

O posto do IBGE em Santa Luzia informou-nos que nao ha um levantamento do numero de habitantes 
de nenhuma das localidades do Talhado porque seus moradores estao englobados em outras localidades 
(p.e., quern pertence ao Talhado urbano aparece no total de moradores de Santa Luzia). O numero de 
1500 habitantes, de 1960, e uma informacao que consta em uma reportagem do Diario de Pernambuco 
publicada no dia 27 de marco de 1960. A estimativa da decada de 1980 - 600 habitantes - provem de 
outra reportagem (Jornal do Brasil, 30/06/1980). Um periodico cuja copia chegou as nossas maos, e do 
qual a unica identificacao e o nome Em Dia, ao pe das paginas, em reportagem de Carlos Tavares, 
afirma que o MOBRAL realizou um levantamento que apontou uma populacao em tomo de 800 habitantes 
no ano de 1980. Esta reportagem afirma que em 1989 o Talhado nao possuia mais do que 200 pessoas 
(data provavel de sua publicacao). O professor universitario Clesio S. Ferreira, redator da Divisao de 
Editoracao do MEC, na publicapao Cultura (jul/set. 1981, p. 37) desta entidade, possivelmente baseado, 
tambem, em dados do MOBRAL, afirmava que nesta data o Talhado abrigava cerca de 800 pessoas. Por 
outro lado, Cavalcanti (1975, p. 12), em pesquisa realizada entre 1973 e 1975, chegou ao numero de 511 
pessoas residentes na regiao do Talhado. Por sua vez Nobrega (2007, p. 46-47) informa que a FCP 
estimou uma populacao, em 2004, de 200 pessoas. A estimativa de Nobrega, em 2007, foi em tomo de 
120 pessoas. Estes numeros referem-se ao Talhado rural. Esta ultima estimativa foi feita, segundo nos 
conta Raquel, a presidenta da Associacao Comunitaria do Talhado, pelos proprios moradores, e e o 
numero que costumavam divulgar ainda em 2009. As referidas reportagens encontram-se nos anexos. 
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uma resistencia muda, silenciosa, da qual conseguimos, nesta e em outras 

oportunidades, ouvir os resmungos, os murmurios e, duas ou tres vezes, 

pudemos ouvir uma voz clara de reclamagoes muito bem articuladas contra a 

falta de interesse por parte da classe politica e, tambem, contra a nao 

concretizacao dos projetos elaborados para beneficiar a comunidade. 

Mas digo que e uma resistencia silenciosa, porque o silencio deles e 

cheio de significados, de mensagens que nao expressam com palavras, mas 

com gestos, com olhares. Nao e o silencio de quern nao tern algo a dizer, pelo 

contrario, e o silencio de quern tern muito para falar. Se calam, as vezes e por 

medo, mas muitas outras vezes calam por nao acreditarem que alguem va dar-

Ihes ouvido. Da mesma forma que as vezes falamos de uma coisa para nao 

dizer outra que queremos ocultar, e perceptivel que eles ao se calarem dizem o 

que nao gostariamos de escutar, e esta hipotese me e confirmada por Janaina. 

O seu silencio e uma forma de nao dizer 'sim', quando sao obrigados a 

dizer esta palavra, mas gostariam de dizer 'nao'. Seu silencio e eloquente, e o 

discurso da resistencia muda. O seu silencio afirma (ou nega) sem ser 

necessario incorrer no risco das palavras que podem comprometer. 

Se os silencios deles varias vezes me disseram algo, por outro lado, 

suas palavras ou nao me disseram nada ou disseram o contrario daquilo que 

expressaram. Janaina, por exemplo, que sinceramente disse nao saber nada e 

nao estar envolvida com o processo de construgao da identidade quilombola do 

Talhado, tres anos depois, revela outro sentido da sua afirmagao. Esta 

revelagao e mudanga de sentido mostram que identidades sao contextuais, que 

o mundo social esta em fluxo e que temos processos que implicam em 

construgao, manipulagao e deslocamentos a partir de diferengas. Neste lugar 

que alguns adjetivam de "festivo", os fins de semana ja nao sao mais tao 

musicals; sao mais silenciosos; parecem confirmar o temos de Gilvaneide de 

que o Talhado venha a se converter num deserto. Gilvaneide e casada com 

Divalci, um dos filhos de Seu Sebastiao Braz e de D. Jovelina; relata-nos ela o 

que pensa seu marido: 

A opiniao do meu esposo e assim: ele disse que enquanto o pai dele e mae 

dele tiver vivo e por aqui, ele nao sai, mas se os velhos morrer antes dele, 

ele disse que nao fica; af a maior parte do pessoal aqui e filho dele, desse 

velho, ele tern doze filhos: seis homens e seis mulheres. A maior parte e 

filho e neto que mora aqui. Eu moro ali; vizinho mora a filha dele, ali do outro 
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lado mora mais duas filhas, uma neta, aqui em frente mora outra neta, la 

naquela casa que voces passaram , da pedra... la e um filho dele, o agente 

de saude que mora la; o outro tern aqui dentro do rocado uma casinha de 

taipa, tern uma energia ate puxada com pau; quer dizer, e a familia dele que 

ta aqui ao redor. 

Os filhos dizem todos a mesma coisa, se os velhos desaparecerem, pronto, 

fechou o Talhado de cadeado, os que moram la n§o voltam pra ca, os daqui 

vao embora. (GILVANEIDE) 

Se assim vier a ser, se o Talhado virar um deserto, o seu atual lider seria 

o ultimo lider desta comunidade: Seu Sebastiao Braz, o comandante das terras 

e matas de Aruanda - o Ceu dos Orixas - deixando de existir, entao os 

moradores desta Terra da Promissao, estao vivenciando o tempo do ultimo 

Orixa28. 

Descer a serra parece mais perigoso do que subir, talvez porque a visao 

dos perigos da estrada seja mais clara do alto. Sempre se diz que de fora, a 

distancia, com o tempo ou do alto se tern uma visao diferente das coisas, e 

verdade. Felizmente nossa viagem de volta, assim como a subida ao Talhado 

rural, ocorreu sem incidentes. Mas para os que desceram a serra em definitivo, 

ou para aqueles que a descem esporadicamente e sempre retornam para suas 

casas, a Jornada ou a permanencia em outras terras ainda e cheia de 

dificuldades. A transferencia definitiva para Santa Luzia apenas os deixou mais 

perto das coisas desejadas la em cima, e delas conseguem migalhas. Muitos, 

no entanto, dizem que e melhor do que nada, que na cidade tern mais 

possibilidades de sobrevivencia. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.2 EM ARUANDA, GUIADO POR UM ORIXA 

Maria Janaina Silva dos Santos constroi sua identidade de estudante, 

santa-luziense, do Talhado, de negra e, agora, de quilombola, a partir da 

relagao com sua familia2 9, principalmente com seus pais e uma tia, que sao os 

mais envolvidos com o auto-reconhecimento da comunidade como 

remanescentes de quilombos, e com as pesquisas que ela ve se 

desenvolverem a respeito do Talhado. 

28 

No sincretismo das religioes afro-brasileiras com o cristianismo, o Orixa Oxossi - deus da caca, da 

fartura e protetor das florestas - e associado a Sao Sebastiao. Este que viveu entre os anos 256-286 

d.O, foi um soldado romano que foi martirizado por ter se tornado protetor de cristaos 

perseguidos. 

Ver em anexo a arvore genealogica elaborada por Janaina, com o auxilio da pesquisadora Eulalia 

Bezerra de Araujo. 
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Como ja foi apresentado, o primeiro contato que tive com ela foi em 

outubro 2006. Janaina me foi apresentada como alguem que podena me 

colocar em contato com um dos lideres do Talhado, o senhor Sebastiao Braz. 

Foi ela quern, como ja contei, nos levou pela primeira vez ao alto da serra, para 

a terra de seus ancestrais, Ze Bento e Cecilia. 

Na epoca em que a conheci nao prestei muita atencao ao significado do 

seu nome, apesar de sempre me interessar pelos motivos que levam as 

pessoas a darem este ou aquele nome aos seus filhos. Mas depois lembrei que 

Janaina e um dos vocativos do orixa lemanja (nome de origem ioruba e 

significa "a mae dos peixes"), que na tradicao dos ritos afro-brasileiros, e a mae 

de todos os orixas, e a senhora, a deusa dos mares e oceanos, e e associada 

a Nossa Senhora dos Navegantes e Nossa Senhora da Conceicao. Tambem 

conhecida como Ogunte, Oloxum, Marb6 e outros nomes mais. Ora, foi 

Janaina foi quern nos levou ao Talhado, ou como o denominou Linduarte 

Noronha,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Aruanda, que e o local onde residem os orixas, ou, ainda a Terra da 

Promissao. 

Monte Serra Redonda, visto do Talhado. 
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Janaina, porem, e um nome que se considera (tanto pelo senso comum 

quanto em alguns dicionarios de nomes) ser de origem indigena, 

provavelmente Tupi. Existe uma versao interessante que discorda desta origem 

indigena. Antonio Luiz Monteiro Coelho da Costa3 0 aventa a possibilidade deste 

nome ser de origem portuguesa. Ele consistiria em uma modificagao ou 

diminutivo do nome portugues jana. Mas o que e uma jana, pergunta que ele 

mesmo responde: e uma especie de fada dos rios semelhantes a sereias; em 

Portugal e na regiao espanhola de Leon, e tambem sinonimo de bruxa e de 

fada. Em algumas regioes da Espanha sao chamadas de xanas, bondosas com 

os que as ajudam, mas vingativas com os invasores de seus dominios. Na 

Cantabria, quando confundidas com anjos, as janas viram anjanas. Vivem nos 

riachos fontes e mananciais, conversam com as aguas e os passaros, 

passeiam pelos bosques, ajudam animais feridos e arvores partidas, costumam 

ajudar amantes, pessoas perdidas nas florestas e sofredores em geral. A 

seguinte parlenda serve para encontrar o caminho que se perdeu: 

Anjana blanca 

Tern piedad de mi. 

Guiame por la oscuridad y la niebla. 

Librame de los peligros y de los malos pensamientos. 

Nao precisei recitar esses versos para Janaina; tambem nao os 

conhecia na epoca; e mesmo que conhecesse, pela nossa primeira conversa, 

nao pensei que ela viria, em tao pouco tempo a se pensar como uma 

quilombola; principalmente pela maneira enfatica com que descartou essa 

possibilidade por se considerar alheia ao assunto. Mas sem o saber ela tern me 

guiado na escuridao e na nevoa que a adogao desta identidade representou 

para mim em muitos momentos. E preciso considerar que a identidade que 

agora e portada nao estava pronta quando conversamos com ela a primeira 

vez 

Outras vezes voltei ao Talhado. Conversei novamente com os avos de 

Janaina, seu Sebastiao Braz e D. Jovelina. Conheci sua mae, Gilvaneide, e 

seus avos maternos, seu Damiao Januario e D. Maria Rita, alem de outras 

Antonio Luiz Monteiro Coelho da Costa:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A outra origem de Janaina, texto publicado em 28/11/06, 
no seguinte endereco: http://terramaqazine.terra.com.br/interna/O,,011270956-EI6607,00.html, site 
consultado em 15/07/10. 
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pessoas de sua familia. Tambem pessoas que nao sao de sua familia. Pessoas 

e lugares eu conheci por seu intermedio em Santa Luzia. 

Nessas idas e vindas fomos nos tornando cada vez mais amigos e nas 

longas jornadas e conversas fomos trocando ideias. Contavamos o nosso 

interesse e motivos de nossas pesquisas junto ao Talhado. Ela contava-nos 

seus pianos e modos de ser das comunidades. Mais de um ano apos o nosso 

primeiro encontro, que foi em 2006, um dia surpreendemos Janaina mostrando 

interesse por aquilo que ela tinha afirmado jamais vir a se interessar: as 

questoes referentes a etnicidade de sua comunidade - eis, em curso, o 

processo que eu queria vislumbrar: o de recomposicao de uma identidade. 

Este desinteresse de sua parte sempre esteve presente em suas 

opinifies. Nao era desdem ou antipatia, apenas, dizia, nao se via como 

quilombola. Considerava-se e tinha orgulho de ser negra; mas nao entendia e 

nao via razao de ser quilombola. E olha que desde nossa primeira conversa, 

ainda que de brincadeira, sempre a incentivamos a se envolver nessa questao. 

De onde veio esse interesse? De acordo com informacao da propria, pela 

observacao que ela realizou dos "observadores", ou seja, nos 3 1. 

Devido as suas andancas conosco, Janaina passou a pensar mais na 

identidade quilombola e a se interessar e se inserir em atividades que dizem 

respeito a essa questao. Por exemplo, teve ela a oportunidade de representar a 

comunidade em reunifies da CECNEQ - Coordenacao Estadual de 

Comunidades Negras e Quilombolas da Paraiba, que aconteceram na cidade 

de Joao Pessoa. Reunifies estas em que o Talhado rural nao costumava 

mandar representant.es. Reunifies nas quais sempre se fazia presente a 

representante do Talhado urbano: Maria do Ceu, tia de Janaina. Reunifies 

sobre as quais Ceu sempre reclamou de que o Talhado "nao era ouvido, 

sempre era deixado de lado, nunca tinha seus pedidos atendidos; ali a gente 

nunca tinha vez". 

Estas reclamacfies, como sao de praxe entre os membros desta 

comunidade, falam 'sem querer falar' daqueles ou daquilo sobre quern falam. E 

Esta e uma narrativa na primeira pessoa. A presenca da terceira pessoa em alguns momentos desta 
dissertacao deve-se, como anteriormente dito, ao fato de em varias ocasiSes eu ter estado em campo 
acompanhado de outros colegas que tambem realizam suas pesquisas no Talhado ou em outras 
comunidades quilombolas da regiao. Por isso em alguns momentos narro passagens em que mantivemos 
dialogos e observacoes coletivas. 
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preciso prestar atengao e ligar uma referenda com outra, nao raras vezes 

feitas com longos intervalos entre elas. Neste caso, as reclamacoes de Ceu se 

referiam, descobri muito tempo depois, aquilo que ela considerava um descaso, 

um desprestigio por parte da CECNEQ com o Talhado devido a 

desentendimentos desta comunidade com os representantes da AACADE 

(Associacao de Apoio aos Assentamentos e Comunidades Afro-

Descendentes), que sempre assessoraram aquela entidade, e com os quais a 

associacao do Talhado urbano, na pessoa de Ceu, em varias ocasioes teve 

alguns desentendimentos. 

Estes desentendimentos levaram, inclusive, a uma disputa judicial entre 

Ceu e um dos representantes da AACADE, o ex-padre comboiano Luis Zadra, 

por causa de direitos autorais reclamados por Ceu a respeito de fotos tiradas 

por aquele e utilizadas na confeccao de calendarios. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A INSERCAO DE JANAJNA 

Janaina mesmo sentindo-se um peixe fora d'agua, ficou encantada, 

como ela diz, "com aquele mundo de gente falando sobre nos [eles, os negros, 

os quilombolas]". Mais encantada ainda com algumas comunidades pela 

organizagao e uniao que demonstraram. Comunidades das quais tomou 

conhecimento atraves de seus representantes, como a de Sao Pedro dos 

Migueis, localizada me Catole do Rocha/PB. Encantada a ponto de, 

posteriormente, me pedir informacoes sobre esta comunidade e evidenciar 

interesse em conhece-la de perto. Encantada a ponto que querer participar 

mais da organizagao e dos eventos em curso no Talhado. Apenas nunca soube 

como. 

Tambem, em outra ocasiao, integrou um grupo de danga, formado por 

jovens da comunidade, que foi representor o Talhado em um encontro de 

comunidades quilombolas em Teixeira/PB. Tudo isto so a partir de 2008. Desta 

vez Janaina e outros jovens do Talhado representaram a comunidade a pedido 

da secretaria de educagao de Santa Luzia, Terezinha da Nobrega, a mesma 

que deu inicio ao processo de auto-reconhecimento junto a FCP. Tambem com 

Terezinha da Nobrega as relagoes do Talhado deixa entrever uma relagao feita 
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de amor e odio; tanto ha reclamagoes quanto ha agradecimentos pelo apoio 

dado, em varios momentos, a estas comunidades. 

Ainda no ano de 2006, mas agora na segunda viagem que fizemos para 

Santa Luzia, no mes de novembro para observar a participagao da comunidade 

nas comemoracoes do dia da Consciencia Negra, Janaina nos procurou e ficou 

andando conosco. Nao era nossa intencao desenvolvermos nossos trabalhos 

tendo conosco o famoso "informante nativo", o "guia de campo"; felizmente nao 

foi nisso que Janaina se transformou, apesar das varias informacoes que nos 

passou em alguns momentos destes quatro anos que temos de convivencia. 

Mas como eu ia dizendo, ela nos acompanhou durante as comemoracoes da 

Consciencia Negra e pudemos, tanto observa-la quanto sermos por ela 

observados. 

A Janaina que eu via naquelas andancas por Santa Luzia era uma 

jovem curiosa pelo nosso interesse no tema da etnicidade (termo este 

desconhecido para ela) e intrigada pela nossa atengao a sua comunidade. Nao 

me pareceu - e eis aqui eu a falar dos imponderaveis!!! Pois, como precisar 

que alguem esta se pensando como quilombola? - que ela ja naquele 

momento se pensasse como quilombola, mas acredito que com esta nossa 

proximidade, percebendo o aprego que tinhamos por ela e pela comunidade, 

pelo processo de auto-identificagao como quilombolas apresentado por eles, 

Janaina comegou a querer conhecer melhor este processo no qual ela, 

querendo ou nao, direta ou indiretamente estava envolvida. Posteriormente, em 

meados de 2009, confidenciou-me que ainda nao sabia direito o significado de 

ser quilombola - ainda estava construindo a sua definigao (compreensao) para 

este processo, "ainda e um pouco confuso para mim; nao tenho bem certeza se 

sei o que quer dizer ser quilombola." - , mas ja via esta situagao com orgulho, 

pois o reconhecimento fez com que se sentissem valorizados em sua condigao 

de negros. 

Assim, depois do nosso primeiro contato, penso que este momento foi o 

passo seguinte dela neste processo de auto-identificagao como quilombola. O 

nosso retorno a Santa Luzia, a nossa atengao a este processo, a aceitagao 

dela em nosso meio independente das informagoes que ela pudesse nos 

oferecer, e que quase nao existiram no comego, pois nunca a consideramos 

como informante, mas sim como uma companheira, uma amiga que apenas 
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nos acompanhava em campo, repito, creio que foram elementos que 

contribuiram para despertar nela um desejo de auto-identificacao como 

quilombola. 

No ano de 2008, quando tomei conhecimento do Premio Territorio 

Quilombola instituldo pelo MDA (Ministerio do Desenvolvimento Agrario) em 

parceria com a SEPPIR (Secretaria Especial de Politicas de Promocao da 

igualdade Racial), a ABPN (Associacao Brasiieira de Pesquisadores Negros), a 

ABA (Associacao Brasiieira de Antropologia e a ANPOCS (Associagao 

Nacional de Pos-Graduagao e Pesquisa em Ciencias Sociais), ocorreu-me a 

ideia de, juntamente com Jordania Araujo de Souza, incentivar Janaina a 

participar. No principio um tanto timida, um tanto descrente de suas 

possibilidades, e como e tipico de seu comportamento, segundo ja notamos, 

nao acreditou que pudesse vir a fazer um trabalho em condicoes de concorrer. 

Depois, com a nossa insistencia, acabou me mandando via e-mail, um 

pequeno texto que solicitei para sondar sua escrita. Vendo que seria possivel 

para ela escrever algo com mais folego, mantive varias conversas, por telefone, 

por e-mail e pessoalmente, para articularmos o seu texto. Enfim, a trouxemos 

para Campina Grande. Hospedada por alguns dias na casa de Jordania Souza 

onde ela se dedicou a escrever o seu texto com o qual participou na categoria 

Memorias e Experiencias. destinada a membros de comunidades 

quilombolas, mantivemos com ela longas e proveitosas conversas. Nao sei se 

por estar longe de Santa Luzia, se pela crescente confianca em nos, ou pelos 

dois motivos, ela, como costuma se dizer, 'soltou o verbo', ou seja, externou 

historias e opinioes sem comedimento; e embora nao tenha colocado muito de 

sua fala no trabalho32, expressou muito do que pensa a respeito do auto-

reconhecimento do Talhado. Parece que valeu a pena. Tanto para nos que 

ficamos conhecendo melhor suas opinioes e sua insercao no referido processo, 

quanto para ela que, alem de ser premiada nesse concurso, pode elaborar 

melhor suas ideias sobre ser quilombola. 

O que pensa ela? De acordo com o que construiu o seu texto? Entre 

outras coisas, afirma que viver no Talhado se constitui em um desafio. Afinal, 

Este trabalho tern o titulo de Territ6rioszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA quilombolas da Serra do Talhado. Devera, em breve, ser 
lancado em livro, junto com os outros trabalhos premiados, pelo Ministerio do Desenvolvimento Agrario 
(MDA). 
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os negros dessas comunidades enfrentam constantemente preconceitos e os 

brancos da cidade querem sempre mostrar que eles sao inferiores. Este, para 

ela, e o motivo de ter sido apagada da memoria dos mais velhos o que 

realmente deveriam saber e contar. Acabam, entao, contando poucas coisas 

para manter o conhecimento dos jovens para que estes deem valor a sua 

cultura e suas origens. Segundo ela, a resistencia esteve sempre latente no 

sentimento do povo, ou nas suas palavras, "se manteve quietinha e depois veio 

a se expandir". 

Considera-se sem conhecimento para fazer alguma coisa como membro 

de alguma associacao, mas espera poder contribuir para as mudancas que se 

desenham na comunidade. Ve-se, tambem, como alguem que pode, na 

impossibilidade momentanea de realizar outras tarefas de maior envergadura, 

ajudar os pesquisadores que se dirigem a comunidade do Talhado a realizar 

suas pesquisas. Atraves dessa sua participagao e que tern descoberto que 

pode contribuir para melhorar sua comunidade. 

E a partir dessa insercao neste processo de recomposicao da identidade 

etnica de sua comunidade que Janaina passa a se considerar uma quilombola. 

Quando fala do preconceito que sofre e da resistencia que se manteve 

quietinha, ou quando em outra recente conversa que tivemos com ela (agosto 

de 2009) a ouvimos referir-se sempre a promessas feitas pelos de fora, a 

discriminacao que eles sofrem, a fraudes cometidas em nomes deles por 

pessoas que nao sao da comunidade, ao auto-reconhecimento que Ihes foi 

mais anunciado do que perguntado de se queriam ou nao, que podemos 

perceber o quanto esta construgao de uma identidade quilombola se processa 

no confronto com os nao-quilombolas. 

Deste contexto podemos perceber a importancia das fronteiras etnicas, 

apropriadamente destacadas por Barth, pois sao nestas fronteiras, neste 

enfrentamento entre grupos sociais que se diferenciam um do outro - aquilo 

que Roberto Cardoso de Oliveira (1981, p. 15) chama de "friccao interetnica", 

nogao esta que para ele permite que as relagoes interetnicas sejam mais bem 

compreendidas - que sao definidos os pertencimentos a um ou outro grupo. 

E tambem na relagao com o "outro", com o diferente que os grupos 

etnicos se nomeiam e sao nomeados. Como costuma se dizer, ninguem chama 

a si mesmo pelo proprio nome, ninguem precisa dizer para si mesmo quern e. 



66 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nos nos identificamos para que os outros saibam quern somos. E somos 

identificados, nomeados pelos outros, podemos, ou nao, aceitar esta 

identificagao. A definigao etnica de um grupo, seja ela endogena ou exogena, 

so tern sentido e so pode ser percebida e avaliada a partir da relagao entre 

esses grupos. 

Superadas, atualmente, antigas nogoes sobre a etnicidade, como ser ela 

algo substancial, essencial e/ou primordial; destacam-se ideias a seu respeito 

em torno das quais existe pouca ou nenhuma divergencia, como o fato de que 

a etnicidade e dotada de um carater dinamico. Durante longo tempo os estudos 

sobre etnicidade se preocuparam em definir os grupos etnicos como entidades 

culturais singulares e opostos uns aos outros, tendo suas fronteiras etnicas 

uma definigao bem precisa, nestes casos, o que importava conhecer era o 

grupo etnico em si, isolado e diferente de outros grupos. Para Barth (2000, p. 

33-34), "o foco central para investigagao passa a ser a fronteira etnica que 

define o grupo e nao o conteudo cultural por ela delimitado". 

Essa fronteira significa nao mais um limite que separa, que isola os 

grupos. Elas sao permeaveis, maleaveis, fluidas; sao sociais, ainda que 

possam ter uma contrapartida territorial. Isto pressupoe uma relagao 

interetnica, que invariavelmente sera desigual, uma relagao de enfrentamento, 

de definigao interna e externa dos grupos, aquilo que e chamada de atribuigao 

categorial, ou seja, que um grupo etnico jamais e definido apenas por 

resolugao interna, mas ele e o resultado da interagao com outros grupos 

etnicos. Voltando a Barth, a identidade etnica e relacional. 

Estas concepgoes, acredito, podem ajudar a compreender o processo de 

construgao da identidade etnica dos membros do Talhado. Em Santa Luzia e 

na Paraiba, hoje, existe um questionamento a respeito da nominagao e 

nomeagao do Talhado como quilombo. Sao artigos, trabalhos e encontros 

academicos - tais como os Seminarios Nacionais de Estudos de Historia e 

Cultura Afro-brasileiros ou o Coloquio Internacional de Historia, realizados em 

Campina Grande; bem como seminarios realizados anualmente em Santa 

Luzia na comemoragao do Dia Nacional da Consciencia Negra - que tendo 

estas comunidades como tema de estudo, colocam em duvida a existencia da 

questao etnica, principalmente a condigao quilombola. Perguntam, por que 

chama-los de quilombos? Realmente sao quilombos? Existem provas 
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documentais dessa condigao? Eles se chamam de quilombolas? Esta 

identidade nao Ihes foi imposta por pessoas de fora? 

Um dos pontos que chama a atengao nestas discussoes e que a ideia de 

quilombo que as perpassa, sempre parte da nogao historica deste conceito, a 

qual, e obvio, nao comporta a evolugao e os consequentes ganhos da definigao 

de quilombo contemporaneo. Mesmo quando recorrem a Barth, nao se realiza 

a adequagao, a ligagao entre as teorias sobre etnicidade deste autor e o 

processo de formagao quilombola em curso nao apenas no Talhado, mas 

tambem em outros milhares de comunidades que hoje sao reconhecidas pela 

FCP. 

Desta forma, se procura definir estas comunidades a partir de evidencias 

historicas, documentos ou depoimentos de antigos moradores que por ventura 

possam lembrar-se de alguma referenda a comunidade feita por moradores 

mais antigos ainda. Nao tendo sido estas encontradas, ou se aceita a 

permanencia da duvida - tera sido mesmo um quilombo? - , ou se considera 

estes quilombos uma invengao academica e/ou de grupos/pessoas ligados aos 

movimentos negros que impuseram a estas comunidades um discurso alheio a 

elas. 

Estes questionamentos, ao mesmo tempo em que invocam as teorias de 

Barth, quase que as ignoram totalmente. As invocam apenas para citar a 

definigao de grupo etnico e de etnicidade deste autor. Ignoram-nas ao nao 

considerarem a sua integralidade e nem os seus desdobramentos. 

Pensar como (com) Barth (2000, p. 31-32), que os grupos etnicos, repito 

mais uma vez, sao uma forma de organizagao social que tern por caracteristica 

fundamental a atribuigao externa e a auto-atribuigao e baseiam-se na crenga 

de uma origem comum e com o intuito de interagirem socialmente com outros 

grupos, requer, tambem, considerar como ele o faz, que os estudos sobre 

etnicidade devem se concentrar na "fronteira etnica que define o grupo" (p. 34); 

requer nao esquecer que ao considerar um grupo etnico como uma forma de 

organizagao social, estes grupos sao formados quando os atores, com o intuito 

de interagirem socialmente, valem-se de uma identidade etnica para se 

categorizar e categorizar outros grupos (p. 32). 

Entao, se os grupos etnicos sao constituidos numa interagao social em 

que ocorre uma atribuigao externa e uma auto-atribuigao (capacidade para 
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nomear a partir de uma relacao dialetica e de poder entre Nos e Eles, entre o 

endogeno e exogeno), no presente caso, a quern cabe nomear, ou a quern 

cabe nomear primeiro? Se a sociedade envolvente, a sociedade nao-

quilombola tern a iniciativa de nomear, de diferenciar e se diferenciar a partir do 

tipo de relacao que mantem com o Talhado, nao esta se processando uma 

relacao interetnica, construida por seus atores na fronteira entre os grupos, 

com o intuito de estabelecer uma forma especifica de interacao social? 

A definicao dos grupos etnicos, nao se pode esquecer, tern que ser 

compreendida na interacao entre os grupos e, como advertem Poutignat e 

Streiff-Fenart (1998, p. 143), "um grupo nao pode ignorar o modo pelo qual os 

nao-membros o categorizam", e consequentemente, completam eles o seu 

raciocinio, "o modo como ele proprio se define so tern sentido em referenda 

com essa exo-definicao". Neste caso aqui narrado, porem, quando se fala na 

auto-atribuicao referida por Barth, espera-se que esta ocorra internamente, fora 

de uma relacao entre grupos distintos; mais ou menos como alguem que 

declara para si proprio a sua identidade. Ora, porque a identificacao como uma 

comunidade quilombola nao pode partir dos nao-membros do Talhado? Ao 

afirmar que um grupo se auto-identifica e e identificado por outros, nao significa 

dizer que ha um consenso de ambas as partes na maneira que os grupos se 

nomeiam e sao nomeados. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

" S E R QUILOMBOLA E CHIQUE" 

A maneira como os negros sao identificados por outros grupos etnicos, 

principalmente nas sociedades ocidentais ditas brancas, baseia-se em ideias 

padronizadas, em lugares-comuns, que estes grupos, que sao dominantes, 

impoem aqueles, fazendo com que incorporem opinioes preconceituosas a 

respeito de si proprios. Desta forma sao criadas, difundidas e se faz acreditar 

nas ideias que os negros sao "feios", sao "sujos", sao "violentos", sao 

"inferiores". Uma das tias materna de Janaina, que atualmente e a presidente 

do Galpao das Louceiras do Bairro de Sao Jose, Maria do Ceu, conhecida por 

todos como Ceu, e uma das pessoas do Talhado que me contou que sentia 

vergonha de ser negra, pois sempre foi apontada na rua como, "aquela negra 

do Talhado", expressao esta que era dita "com torn de desprezo, como se ser 
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negro fosse coisa ruim, e eu acreditava mesmo que eu nao prestava. Essas 

pessoas nao precisavam nem me chamar de outra coisa, nao precisavam 

ofender, bastava me chamar de negra para eu ter vergonha de mim". 

A imagem que o termo quilombo evoca na maioria das pessoas esta 

associada as definigoes formais que o poder constituido e os grupos sociais 

favoraveis a escravidao Ihe conferiram - anteriormente citadas - e a nocoes 

negativas como transgressao a ordem vigente, rebeldia, marginalidade, saques 

etc., ou seja, sao concepcoes elaboradas pela sociedade branca que via os 

negros com desprezo. Posteriormente, em especial a partir da segunda metade 

do seculo XX, este termo foi positivado pelos movimentos negros e passou a 

simbolizar as lutas, a resistencia e as conquistas destes. Com o fim da 

escravidao a ideia de quilombo passa a ser associada, de acordo com Ilka 

Boaventura Leite (2006, p. 10), "a luta contra o racismo e as pollticas de 

reconhecimento da populacao afro-brasileira", luta esta que recebe o "apoio de 

diversos setores da sociedade brasileira comprometidos com os direitos 

humanos". 

Essa re-significacao - livre dos sentidos negativos - do termo quilombo 

ja foi levada em conta quando da ressemantizagao proposta a partir do Grupo 

de trabalho da ABA sobre Terra de Quilombo, em 1994. A nova definigao 3 3 

procura retirar do termo as nocoes pejorativas a ele associadas. A intengao 

desta proposta, de acordo com Almeida (1996), e que se reconhecam "as 

novas dimensoes do significado atual de quilombo", este tern como "ponto de 

partida, situacoes sociais especificas e coetaneas, caracterizadas, sobretudo, 

por instrumentos politico-organizativos, cuja finalidade precipua, e a garantia 

da terra e a afirmacao de uma identidade propria". 

A ressemantizagao tern a intengao de que a antiga nogao seja 

substituida pela concepgao atual que emana dos movimentos sociais 

camponeses que, ao reivindicar publicamente este estigma, procuram com ele, 

negar o sistema escravocrata. Desta forma, conclui Almeida, o Artigo 68 do 

ADCT tern como "ponto de partida "a autodefinicao e as praticas dos proprios 

Cf. Arruti (2006, p. 92) apos a ressemantizacao proposta neste GT da ABA os quilombos passam a ser 
definidos como "grupos que deserwolveram praticas de resistencia na manutencao e reproducao de seus 
modos de vida caracteristicos num determinado lugar", cuja identidade se define por "uma referenda 
historica comum, construida a partir de vivencias e valores partilhados". 



70 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

interessados ou daqueles que potencialmente podem ser contemplados pela 

ampliacao da lei reparadora dos danos historicos" 3 4. 

Esta lei promulgada para reparar danos historicos encontrou uma 

demanda e uma vontade, a necessidade de se reparar esses erros, bem como 

interessados diretos que devem ter seus direitos restaurados e garantidos. Mas 

para tanto e necessaria a comprovacao de se estar naquela condigao de 

contemplado por essa referida lei. Esta foi feita para atender as comunidades 

remanescentes de quilombos e nao o quilombola, como nos explica Leite 

(2006, p. 10) "e o grupo e nao o individuo o que norteia a identificacao destes 

sujeitos do ou dos direitos". Desta maneira, continua ela, "o que deve ser 

contemplado nas acoes e, portanto: o modo de vida coletivo e e a participacao 

de cada um na vida coletiva o que da a esse suposto sujeito a possibilidade de 

ser incluido no processo de reconhecimento". 

Eis, pois, as respostas a algumas daquelas perguntas - por que 

chama-los de quilombos? Esta identidade nao Ihes foi imposta por pessoas de 

fora? - que tern sido frequentes entre aqueles que se dedicam ao estudo das 

questoes etnicas quilombolas. Chamam-nos de quilombos, atualmente, para 

reparar danos historicos, instaurar direitos e positivar uma identificacao antes 

tida como negativa. Sim, a identidade veio de fora; mas numa relacao 

interetnica com a sociedade envolvente que os diferencia dela, e nessa relacao 

dialetica eles recebem o nome e, agora o assumem tambem para se diferenciar 

daqueles, mas agora com o orgulho de serem quilombolas, pois isto Ihes 

confere valor. Tambem de fora porque se faz numa relacao com os 

movimentos negros - que podem ser vistos como a ponta de lanca da 

populacao negra; como a vanguarda que luta pelos direitos dos negros - e, 

lembrando mais uma vez Leite (2006, p. 10), luta esta que se efetiva "com 

amplo apoio de diversos setores da sociedade brasileira comprometida com os 

Direitos Humanos". Sao quilombos, e se nao sao no sentido historico, 

certamente o sao no sentido contemporaneo, segundo a ressemantizagao 

proposta pela ABA e anteriormente citada. 

Enfim, o fato de o Talhado sempre ter sido nominado de fora, e isto nao 

constitui uma invencao de sua identidade quilombola - vinda do nada - e nem 

Almeida, 1996, p. 11-17, In: Arruti, 2006, p. 92. 
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uma total sujeigao a esta nominagao, nao torna a sua identidade algo 

inexistente, sem significado. Para tanto, basta conferir o filme de Noronha 

(1960) e/ou a pesquisa de Cavalcanti (1975). Os do Talhado tern a sua historia 

que narram segundo seu entendimento; eles tern suas memorias, que 

atualmente incluem a passagem por sua comunidade, por exemplo, da propria 

Cavalcanti, presenca que marcou a lembranca de pessoas da comunidade, 

como D. Joana Carneiro dos Santos, e contaram a partir destas memorias, 

para estas pessoas quern eles eram, e contam, hoje, o processo de 

transformacao pelo qual continua a passar sua identidade na relacao atual com 

a sociedade envolvente. 

E deste tipo de relagao que comegou a ser construida a identificacao de 

Janaina. Ela esta inserida numa situagao contemporanea especifica - o 

processo de auto-reconhecimento de sua comunidade. Ao aceitarem receber a 

certidao concedida pela FCP, o Talhado esta dizendo que, como comunidade 

quilombola ele tern comprovada a sua condigao de receber o que Ihe e de 

direito; ele tern em maos, agora, um instrumento politico-organizativo a partir 

do qual pode estabelecer relagoes com a sociedade envolvente em um novo 

patamar. Esta identidade quilombola que veio de fora agora e deles, eles 

podem fazer o que quiserem com ela. 

Janaina me afirma agora, "eu nunca fui beneficiada [com isto quer dizer 

que nunca auferiu vantagens materials] e nao deixei de ser quilombola". Em 

resumo, ela presencia o auto-reconhecimento do Talhado, e como a maioria de 

seus membros nao entende bem o instrumento que agora tern em maos. Em 

seguida presencia sua mae, sua bisavo, sua tia Ceu se assumirem como 

quilombolas, mas sobre isto nos diz que "nao, eu nao entendo nada disto. Eu 

sei que existe [o auto-reconhecimento da comunidade], mas eu nao participo. 

Nao sou contra, eu ate acho que e bom, mas pra mim nao faz diferenca". 

Depois passa a reunir informagoes e a prestar mais atengao ao que ocorre a 

sua volta. Ve sua mae Gilvaneide, que e uma mulher forte e batalhadora, lutar 

- M -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA •  o a r i o H ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Hifinilrlaries Dor ser do 



72 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

exatamente aquilo que ela faz no seu dia-a-dia, assim, passa a afirmar sua 

nova identidade. Digo nova porque ela nao se pensava como sendo uma 

quilombola. 

Convive, Janaina, diariamente com sua tia Ceu, a qual desceu da serra 

para Santa Luzia, e ve esta tia se valorizar como pessoa a partir de sua 

identidade quilombola. Ve Ceu representar o Talhado urbano em eventos 

varios, dentro e fora da cidade. Ceu e Janaina, aqui na terra agora, ouvem 

falas de quern nao sofre a cor da pele; lamentos; discursos distorcidos; vozes, 

linguas ininteligiveis. Ouvem berros irados. Veem punhos contra eles 

brandidos. Mergulham num contexto nublado 3 5. 

Os membros da familia se valorizam e sao valorizados pelos de fora. A 

comunidade passa a ser alvo de atengao de pessoas que vem de longe para 

saber quern e o Talhado. Janaina passa a conviver com estas pessoas. 

Percebe que a identidade quilombola e positiva. E chamada pelos de dentro, e 

ate pelos de fora, a participar mais ativamente desse processo. Hoje, em 

agosto de 2009, eu pergunto a ela se antes do auto-reconhecimento as 

pessoas do Talhado tinham vergonha de serem apontados como negros, se 

nao existia entre eles o orgulho de serem negros, se foi apenas a partir da 

certidao conferida pela FCP que eles passaram a se orgulhar de sua condigao 

de negros e ela me responde dizendo que 

Acho que a pessoa que ontem respondeu a essa sua pergunta foi Da Guia. 
Segundo Da Guia ela dizia 'a gente ja se orgulhava, so que com o 
reconhecimento a gente passou a ser chique'. Entao essas pessoas elas se 
sentem mais valorizadas; elas se acham, entre aspas, mais chique por 
serem quilombolas, claro elas tinham orgulho [ou podem agora dizer que 

tinham orgulho, mesmo que a vida nao tenha sido assim 
deixavam exposto como elas deixam hoje, entendeu? (JANA 

mas elas nao 
NA) 

E quando Eulalia Bezerra Araujo, que atualmente acompanha o 

processo de auto-reconhecimento do Monte (o bairro de Sao Sebastiao), 

indaga - "Voce se assumiria quilombola? Por que voce assumiria essa 

identidade se nao teria nenhum beneficio?"; Janaina responde: 

3 5 Referenda as estrofes 9 e 10 do Canto III da Divina Comedia. de Dante Alighieri. Editora Martin 

Claret, 2006. 
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Porque, olhe, vamos pegar do inicio, eu sou da setima geracao de Ze Bento. 
Ele e um ex-escravo, segundo alguns estudos ele e um escravo fugido. 
Entao sua descendencia tambem e escrava; entao por que eu negaria uma 
coisa que esta no sangue, 'ta na raiz, 'ta na hist6ria? Eu me auto identifico 
como quilombola! (JANAlNA) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Anjana blanca/Tem piedad de mi./Guiame por la oscuhdad y la 

niebla./Librame de los peligros y de los malos pensamientos. Eis a AnJana(ina) 

que guiou-me por "la oscuridad y la niebla", saindo com os seus de suas 

nevoas e escuridoes; reconstruindo sua identidade; ressignificando sua 

nominacao; escapando, ela tambem, dos maus pensamentos que sao 

pensados sobre quilombos. Com ela descemos do paraiso a terra, nao ao 

inferno, que esse so eles conhecem, mas creio que cheguei, assim como 

Dante guiado por Virgilio, as suas portas. Aqui, se nao ha inscricao na entrada, 

ha vidas marcadas que nos dizem "Por mim se vai das dores a morada,/Por 

mim se vai ao padecer eterno,/Por mim se vai a gente condenada. 3 6" Meu 

Virgilio, que me faz vislumbrar o "vestibulo" da vida em um quilombo urbano e 

Ceu, a tia de Janaina. 

Assim, de volta a Santa Luzia procuramos conhecer a vida, na cidade, 

daqueles que, expulsos do paraiso, desceram a serra e foram cultivar outras 

terras. A migracao da serra a cidade - e para outras cidades da Paraiba e do 

Brasil - comecou, de forma mais intensa, no final da decada de 1960. Hoje, em 

cima da serra, os mais velhos ainda resistem. Os mais jovens anseiam por 

novas perspectivas que venha dar alternativas para dinamizar a vida e a 

economia do Talhado, ou sonham com oportunidades em outros lugares. 

Estrofe 1 do Canto III, de a Divina Comedia de Alighieri, op. cit. 
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CAPlTULO 2. TERRITORIOS E FRONTEIRAS 

2.1 DO PARAISO A TERRA - o exodo para a cidade zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nada de minha substantia37 vos e oculto, 
Quando fui formado ocultamente, 
Quando fui tecido nas entranhas subterraneas. 

Salmos, 138,16 

Inicia John Milton (2003 [1667]) sua obra maxima - Paraiso Perdido -

com os seguintes versos: Do homem primeiro canta, empirea Musa,/A rebeldia 

— e o fruto, que, vedado,/Com seu mortal sabor nos trouxe ao Mundo/A morte 

e todo o mal na perda do Eden,/Ate que Homem maior pode remir-nos/E a dita 

celestial dar-nos de novo. Nestes versos canta o poeta a rebeldia do primeiro 

homem; a perda de seu paraiso; seu vagar pelo mundo; sua posterior remissao 

pelo Filho de Deus e a oportunidade de uma nova vida no mundo. De terra em 

terra tern andado povos em busca daquela terra que julgam ser o paraiso que 

perderam. 

Se um dia o Talhado se constituiu em uma Terra da Promissao para os 

seus moradores, em um Paraiso na Terra, esta sua terra deixou de prometer a 

bem-aventuranca aqueles, o Paraiso virou um inferno, ou, ainda foram 

expulsos desse Paraiso - as pessimas condicoes de vida que passaram a ter 

por conta de sucessivas secas seria o motor dessa expulsao. 

Estima-se que o Talhado, no alto da serra, comecou a ser povoado por 

volta de 1860. Este foi o pedaco de terra que Ze Bento e Cecilia puderam 

conquistar e legar para seus descendentes. Desde entao os descendentes de 

Ze Bento tern residido nessa localidade que parcamente tern suprido suas 

necessidades. Em outros lugares para os quais se dirigiram, mesmo que tenha 

sido apenas a procura de suprimentos e para realizar negocios, segundo seus 

relatos, sempre foram discriminados. Se, por acaso essa terra foi realmente 

uma bencao de Deus, a fortuna divina se esgotou e tiveram que partir, 

enfrentando todas as contrariedades a eles impostas, em busca de uma nova 

Terra da Promissao, uma nova Amanda. E se ha alguma rebeldia, alguma 

desobediencia por parte das pessoas do Talhado, esta e a de nao se submeter 

Em hebraico "gal'mi" tern o significado de "minha substantia ainda informe". Adao foi feito de barro; o 
Talhado foi feito de barro; o Talhado se sustenta com barro; o traco mais caracteristico do Talhado e o 
artesanato de barro. 
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a reclusao surda e constante imposta a eles atraves da discriminagao que 

sofrem ainda na atualidade. Esta conquista do "Paraiso" e depois seu exodo 

em busca de um novo lugar de fartura nao deixa de lembrar os grandiosos 

relatos de povos que sempre buscaram o lugar onde pudessem construir uma 

vida digna. Disto decorre, repito, o paralelo aqui tracado entre o povo do 

Talhado e a epopeia de Milton. 

Inicialmente segundo contam hoje, parece que, nao se sabe por quais 

motivos, preferiram manter pouco contato com os nucleos humanos vizinhos de 

sua comunidade. A primeira impressao que passam quando indagados a 

respeito de suas relagoes com outras comunidades, e de que sempre viveram 

quase que totalmente isolados; mantendo apenas um contato semanal com a 

populagao de Santa Luzia: durante a feira de sabado quando vinham vender 

sua louca e adquirir mantimentos. 

Hoje ja nao descem mais a serra com seus animais carregados de 

loucas para vender na feira. Alias, nao mais produzem louca no Talhado rural; 

a nao ser uma ou outra mulher, e apenas para uso proprio. Poucos, e ainda 

assim esporadicamente, descem a serra a pe. Vem de moto ou de carona com 

aqueles, tambem poucos, que tern carro. Desta forma, com a modernizacao 

dos transportes que encurtou o tempo de viagem, tornaram-se mais frequentes 

os deslocamentos ate Santa Luzia, bem como para outras cidades. 

Foram e sao tantos os deslocamentos - sem retorno, ou com retorno 

esporadico e/ou temporario - que ao se chegar ao alto da serra, e comum o 

visitante se perguntar, ou perguntar a quern la encontra: onde esta o Talhado? 

Ou, onde estao os moradores do Talhado? Atualmente a comunidade e 

composta, segundo me conta Raquel, a presidente da Associagao Comunitaria 

do Quilombo da Serra do Talhado, "por aproximadamente 120 pessoas 

distribuidas em umas 40 familias". Ela e mais uma das moradoras do lugar que 

acredita que "um dia isto aqui vai virar um deserto". Estas palavras parecem 

um discurso ensaiado. Tambem as ouvi da boca de Janaina e de Gilvaneide e 

de Da Guia e de Cosme e de Divalci e de... 

As dificuldades para se viver la em cima sao tantas, em especial a falta 

de meios de vida, que o exodo rural acabou "transferindo" o Talhado do meio 

rural para o meio urbano. Tanto que na cidade de Santa Luzia existem tres 

grandes focos de concentragao de pessoas que sairam do Talhado e de 
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descendentes destes: o ja citado bairro Sao Jose; 0 bairro de Sao Sebasti§o, 

tambem conhecido como O Monte e o bairro de Frei Damiao 

Mas contatos com outras comunidades tambem foram mantidos ao 

longo de sua existencia, apenas nao eram tao frequentes quanto sua visita a 

feira da cidade. Em conversas com moradores da zona rural vizinhos do 

Talhado, e sempre afirmado o comportamento arredio destes. Mas se diminuiu 

o tempo do deslocamento do Talhado para a cidade, as dificuldades deste 

deslocamento permanecem quase as mesmas. 

Estradas para o Talhado, visao de quern desce a serra. A esquerda, a velha 
estrada de terra. A direita, trecho pavimentado da nova estrada. 

A estrada que antes era totalmente de terra ganhou alguns trechos 

pavimentados. Isto, teoricamente, foi feito para facilitar o transito entre o 

Talhado e Santa Luzia. No entanto, na opiniao daqueles que transitam com 

frequ§ncia neste trecho, que teve alguns segmentos alterados, que seguem, 

por exemplo, paralelos a antiga estrada, a nova configuracao nao e a ideal, 

considerando que algumas destas alteracoes tornaram mais perigosa esta rota 

cheia de ladeiras ingremes, curvas perigosas, trechos que beiram altos 

abismos, outros que cruzam rios. outros ainda que menos parecem uma 

estrada e mais imensas lages recobertas de pedregulhos; e, no entanto, ainda 
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accim ostSo sondo considerados menos perigosos que algumas das alteragoes 

desta rota. Enfim, as dificuldades de deslocamento, apesar das tentativas feitas 

pelos poderes publicos, de ameniza-las, ainda permanecem. 

Este dito "isolamento" - na verdade, penso que, termos como 

"retraimento" e "afastamento" seriam mais apropriados a situacao vivida pelos 

moradores do Talhado rural - , atraves de conversas mais informais, e possivel 

perceber que nao e tao extremo como deixam evidentes as primeiras 

afirmagoes deles e de seus vizinhos; alias, alguns destes nao costumam 

lembrar-se de ocasioes em que tiveram algum contato informal com os 

moradores do Talhado. Por sua vez, os do Talhado, ainda que raramente, 

contam de algum rapido contato com pessoas de outras localidades, mas 

sempre ouvi historias de contatos com pessoas de lugares mais distantes, 

nunca com lugares vizinhos. Quando digo vizinhos estou me referindo, a partir 

das referencias deles, aos lugares imediatamente fronteiricos como a cidade de 

Santa Luzia ou a sitios como o Pinga e Bananeiras. No entanto, o afastamento 

vem diminuindo a medida que se veem obrigados a sair em busca de recursos 

materiais e novas oportunidades de vida fora do Talhado; e mesmo quando 

permanecem, ja percebem que a troca de experiencias com seus vizinhos, e 

ate com estranhos, se faz cada vez mais necessaria. 

Um ou outro, ocasionalmente, saia do Talhado para ficar algum tempo 

em outras localidades onde tinham conhecidos ou parentes. Quando 

perguntados que localidades sao estas, costumam citar o hoje tambem 

quilombo da Pitombeira, localizado na cidade de Varzea, vizinha a Santa Luzia; 

a cidade de Cacimba de Areia e de forma mais generica, sem se referirem a 

alguma localidade em especial, citam que, as vezes, alguns deles iam passar 

algum tempo no Brejo paraibano (a loiceira Maria Da Guia Silva conta que sua 

mae e de Cacimba de Areia e seu pai do Talhado; enquanto que seu marido 

Cosme Nascimento faz referencias a ligagoes de algumas pessoas do Talhado 

com o Brejo. Quais lugares no Brejo Paraibano? "Ah! Nao sei Ihe dizer nao."). 

Esta ligagao com o Brejo aparece com frequencia, tambem, nas narrativas de 

varios moradores do quilombo da Pitombeira. 

Ainda que nao seja mensuravel em numeros, de qualquer forma, as 

conversas com os do Talhado, tanto quanto as conversas com os moradores 

de Santa Luzia, evidenciam sempre o isolamento daqueles no alto da serra e 
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as parcaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA relagoes entre ambas as partes. Morando ha somente duas quadras 

de distancia da entrada de Santa Luzia para quern vem do Talhado, e vizinha 

do atual quilombo do Talhado urbano, uma moradora do bairro de Sao Jose me 

conta que desde pequena ela e sua tia viam "o pessoal do Talhado entrando na 

cidade com seus carregamentos de louca em cima de burros ou nas proprias 

cabegas; as mulheres arrastando ou carregando nos bragos suas criangas; 

todos em filas e, ainda que nao houvesse hostilidades entre eles, nao se 

dirigiam nem os negros aos brancos e nem estes aos negros". 

Segundo nos conta a professora Gilvaneide em sua sala de aula no 

Talhado rural, uma das atuais encarregadas de preservar e repassar a historia 

da comunidade, este isolamento comega a diminuir no final do anos de 1960 -

as datas desta chegada ao perimetro urbano de Santa Luzia variam segundo 

quern conta a historia, em geral ficam em torno de 1967 e 1968 - quando 

descem da serra alguns negros e se instalam em frageis casas de barro -

como costumam ser ainda hoje muitas casas do Talhado - erguidos por eles 

mesmos no bairro de Sao Jose. Ao longo das decadas de 1970 e 1980, esta 

migragao da zona rural para a area urbana de Santa Luzia se tomou mais 

acentuada. 

RETERRITORIALIZACAO: O TALHADO NA CIDADE 

De acordo com numeros fornecidos por Maria do Ceu, como presidente 

do Galpao das Louceiras - numeros que sao aproximados, adverte ela, pois 

baseiam-se no numero de cestas basicas solicitadas pelas familias do bairro, 

alem de outras familias do bairro de Sao Sebastiao, mas que possuem ligagoes 

de parentesco com o Talhado - existem, atualmente no bairro de Sao Jose 

mais de 140 familias pertencentes a Comunidade Urbana de Serrado Talhado, 

totalizando uma populagao de mais de 500 pessoas. Estes numeros parecem 

ser superestimados, pois sao calculados para que a comunidade consiga o 

maximo possivel de cestas basicas. Outros numeros fornecidos pelo Sindicato 

dos Trabalhadores Rurais de Santa Luzia indicam que deve haver umas 110 

familias e aproximadamente umas 400 pessoas na comunidade. 

O musico Titico (Francisco Bento dos Santos), um dos mais renomados 

sanfoneiros do Talhado, em uma longa conversa na varanda de sua casa, em 
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2007, narra que entre os primeiros migrantes estava seu avo Chico Bento, um 

dos netos de do fundador do Talhado, Ze Bento. A partir de entao a 

comunidade comeca a se multiplicar, tanto pelos que nascem na cidade quanta 

pelos que, agora, em maior numero passam a descer a serra em definitivo. 

Titico atualmente reside em Santa Luzia, mas nasceu e foi criado no Talhado 

rural. 

Instalados na varanda de sua casa, Titico e sua esposa passaram toda 

uma tarde conversando comigo, Jordania e D. Maria Rita (avo materna de 

Janaina, mae de Ceu, tia de Titico e Luiz Bento dos Santos, mais conhecido 

como Nuna) que foi quern nos levou ate ele. Estamos numa das ruas que, 

parcialmente, fazem parte do Talhado urbano. A Rua Bela Vista e uma rua 

larga no bairro Sao Jose, com canteiros centrais - e que se torna estreita e 

perde os canteiros em algumas poucas quadras em direcao a BR. Aqui, as 

arvores plantadas, como sao comuns em quase todas as ruas do bairro, ainda 

que em consideravel quantidade e fazendo boas sombras, nao sao suficientes 

para abrandar o calor escaldante do sertao. Mesmo assim, na varanda da casa 

de Titico o calor e perfeitamente suportavel. A casa e simples, mas 

relativamente grande, sem luxo, mas confortavel. Embora nao seja excecao, 

este tipo de casa nao e o que predomina entre os talhadinos do Sao Jose. 

Igual a tantos outros conterraneos seus, quando se referem ao Talhado 

na serra, Titico fala com saudades do lugar que deixou, mas diferente de 

muitas pessoas com quern conversei nao demonstra, ao menos em suas 

palavras, vontade de voltar para o sitio onde nasceu. Conta que "la em cima 

trabalhava na roca com minha familia. Antes de ir pro rocado, logo cedo, a 

gente se reunia em frente a casa do meu pai e ouvia radio. Foi onde a gente 

'tirou' [ouvir e aprender como tocar e/ou cantar uma musica] muita musica". 

Demonstro admiracao pela facilidade que tinham em decorar e depois 

reproduzir o que ouviam. Sua maneira de falar e calma e humilde, e responde 

que nao, nao aprendiam logo, "as vezes nao dava tempo de aprender direito". 

Nao ficavam ouvindo o radio porque tinham que ir pro rocado. "Quando a gente 

voltava no fim do dia, ligava o radio de novo e ficava esperando a musica tocar 

outra vez, que era pra ver se aprendia. Mas era dificil porque a musica 

demorava pra tocar de novo. Mas depois que aprendia tava pronto pra tocar 

nas festas". 
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Na opiniao de Titico "a vida era boa la em cima, mas aqui em baixo 

tambem e boa". Qual a melhor? Responde que "as duas sao boas. La era boa, 

mas agora ta dificil de viver la em cima. Porque o que se planta nao da. A seca 

acaba com tudo; a maior dificuldade e a falta de agua. Ja aqui em baixo tern 

como a gente se vira". "Se vira", penso que seja uma expressao cujo sentido e 

evidente, mas se nao for, significa conseguir uma forma de adquirir recursos 

para viver. 

E exatamente esta busca por recursos que faz com que a populacao 

destas comunidades seja tao variavel gerando numeros discordantes entre si. 

O fluxo de pessoas se da nao apenas entre os Talhados. Ha um constante vai 

e vem de pessoas que se deslocam para outras cidades da Paraiba, bem como 

para outros estados - o Rio de Janeiro e o preferido, contanto ate com um 

nucleo de pessoas todas oriundas do Talhado. Ultimamente, segundo Cosme 

Nascimento, alguns homens tern se deslocado para Goias em busca de 

trabalho temporario na agricultura, ele mesmo e um destes que la esteve - em 

busca de trabalho. Este fluxo caracteriza-se uma absoluta irregularidade 

temporal, ou seja, ao contrario do que ocorre com trabalhadores que 

anualmente se deslocam, por exemplo, para Sao Paulo na epoca do corte de 

cana, entre os Talhados e o destino tornado por seus moradores nao parece, 

segundo seus relatos, haver esta regularidade de deslocamento. 

Possivelmente a nao especializacao dos homens em alguma atividade laboral 

contribua para estes fluxos irregulares. 

A arte de Titico, a musica, e um talento que vem sendo cada vez mais 

aprimorado por varios moradores do Talhado e seus descendentes, a ponto de 

causar admiracao nao apenas na regiao, mas em lugares alem das fronteiras 

locais, atraves, por exemplo, de um dos componentes do nacionalmente 

conhecido trio de forro os Tres do Nordeste, que e filho do Talhado. Esta 

habilidade vem sendo cultivada a ponto de ter se tornado uma expressiva fonte 

de renda para muitos membros da comunidade. Esta e uma alternativa nova, 

uma forma de "viracao", que aponta novos caminhos para os descendentes de 

Ze Bento e Cecilia, ao mesmo tempo em que se torna uma das marcas 

registradas da comunidade. 

Da narracao anterior de Titico e preciso destacar que o tema da volta 

para a serra ou da permanencia na cidade, quase sempre aparece em 
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conversas com muitos daqueles que moraram na zona rural; mesmo aqueles 

que, na cidade, tern uma condicao de vida melhor do que la na serra. Esta 

mesma ideia e a que perpassa a fala de sua prima Ceu. 

Maria do Ceu Ferreira da Silva nasceu, foi criada, casou e separou-se 

em quando ainda vivia na serra, mas desejava ardentemente deixar esse 

"Paraiso e descer a Terra", descer a serra, e o fez. No inicio dos anos 1990, 

aos 22 anos, veio para Santa Luzia em busca de uma vida melhor do que a 

que tinha no Talhado. Nao era agricultora e nem fabricava louca. A Terra da 

Promissao para ela era ca embaixo, pois as condicoes financeiras nao eram 

favoraveis, "Ah! Voces nem imaginam! Minino! A vida la em cima era muito 

sofrida la em cima!". 

Encontramos Ceu, nome pelo qual e conhecida e gosta de ser chamada, 

pela primeira vez em novembro de 2006. Antes ja andaramos a procura dela 

durante a Festa do Rosario ou durante as comemoracoes do Dia da 

Consciencia Negra, mas estas sao datas em que Santa Luzia fica cheia de 

turistas, pesquisadores, militantes de movimentos negros, estudantes e 

profissionais da imprensa. Sao muitos os eventos para os quais as pessoas do 

Talhado sao convidadas. Nao importa o que tenham a dizer ou quanto nao 

queiram falar. O importante, para quern os convidam, e a presenca deles 

tornando presente a imagem do quilombo do Talhado. Mas a festa nao e deles 

e nem parece serfeita para eles. Ainda que a sua presenca, se mais visivel, na 

perspectiva do turismo, pudesse tornar a festa do Rosario "mais caracteristica", 

"mais autentica" para quern idealiza esta como uma festa dos negros. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

AS LOUCEIRAS DO TALHADO 

AszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 'loiceiras' - termo mais utilizado pelos moradores do Talhado para 

designar aquelas mulheres que entre eles tern como ocupagao o fabrico de 

utensilios de barro - sao, junto com os sanfoneiros, e, consequentemente, a 

louca e o forro que produzem, os emblemas do Talhado - em outras palavras, 

sao estes os principais tracos diacriticos que diferenciam o Talhado da 

sociedade em seu entorno. 

Estas mulheres trabalham o dia inteiro na confeccao de suas pecas de 

barro; um trabalho que alem de tomar muito tempo exige, tambem, um grande 
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esforco fisico, mas financeiramente traz um pequeno retorno. Atualmente, a 

maior parte das que se dedicam a este trabalho, o fazem no Galpao das 

Louceiras, localizado na Rua Arlindo Bento de Morais, uma rua sem 

calgamento e de pequena extensao. Este galpao consiste de duas grandes 

salas, cada uma medindo 6m de largura por 10m de comprimento, ou seja, sao 

dois saloes de 60m 2 cada. Um destes saloes e usado para a confeccao da 

louca e, as vezes, parte dele e utilizada para armazenar um pouco da louca 

produzida. O outro salao e destinado ao armazenamento da produgao e possui 

um banheiro e uma saleta destinada a ser um pequeno escritorio, funcao esta 

para a qual nunca foi utilizada. Na parede frontal deste Galpao ha uma grande 

placa na qual se le o nome deste empreendimento:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ceramics Artesanal de 

Santa Luzia. Ao lado destes saloes, ao ar livre, fica o forno em que a louca e 

queimada. 

Disse anteriormente que encontramos Ceu pela primeira vez em 2006; 

depois de varios desencontros, o local do encontro nao poderia ser outro senao 

neste Galpao ao qual ela dedica, hoje, estimo que mais da metade de seu 

tempo. Nele ela nao apenas confecciona louca, mas e tambem a presidente do 

Galpao. Isto significa ser tambem presidente da Associagao Comunitaria do 

Talhado Urbano, o que faz com que ambas as associacoes se confundam. 

Afinal, foi a partir do Galpao que foi autorreconhecido o Talhado urbano pela 

FCP. 

Inaugurado em 1994, nos conta Ceu, nele atualmente trabalham em 

torno de 25 loiceiras cuja remuneragao depende da quantidade de louca 

produzida. Mas a producao e vendida de forma coletiva para atravessadores 

que posteriormente revendem esta louca em varias pragas do estado. O 

contato com estes compradores e feito cada vez mais por Ceu. Tarefa esta que 

antes pertencia exclusivamente a sua avo, D. Rita Preta, que foi a primeira 

administradora do Galpao, e desde alguns anos vinham passando 

gradativamente suas fungoes para sua neta Ceu. As multiplas ocupagoes de 

Ceu fazem com que D. Rita Preta, apesar de sua idade avangada, ainda 

desempenhe alguma atividade que ja gostaria de ter passado para a neta. O 

galpao, segundo ela, era uma reivindicagao das mulheres que tinham vindo do 

Talhado e ainda faziam louga em casa, mas nao tinham onde 'queimar' 

[significa cozer o utensilio de barro para dar consistencia] a louga, ou seja, nao 
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tinham um forno adequado. Precisando de um lugar apropriado para fabricar 

sua louca, faziam pedidos para alguns politicos locais que foram os que 

idealizaram e concretizaram o projeto do Galpao. 

O Galpao daszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA loiceiras acabou se tornando um local de referenda dentro 

de Santa Luzia, principalmente para os moradores do Talhado que vem da 

serra para morar na cidade. Foi nas imediacoes deste galpao que muitos 

acabaram fixando residencia. Ele e o centra, o coracao do Talhado urbano. 

Ceu, entre outras loiceiras, e uma que sai de casa pelo quintal e tern o Galpao 

bem a sua frente. Explica ela que o Galpao e um local que "serve, tambem, 

como ponto de apoio para aqueles que vem do Talhado apenas para algum 

compromisso rapido, como ir a feira, fazer uma consulta no medico, resolver 

algum problema aqui na cidade, "tu sabe como e, nao e? Vem aqui no bairro 

pra encontrar algum parente, ai ja passa por aqui conversa com alguma das 

menina aqui do Galpao, que e todo mundo parente, quer saber alguma noticia 

de alguem ou se a gente, as menina, quer mandar algum recado la pro sitio...". 

dizem que e o coragao do Talhado, nao apenas porque por ali passam muitas 

pessoas, mas, tambem, porque e um lugar de referenda dentro da cidade e 

porque uma boa parte da renda que sustenta a comunidade e gerada ali. 

Este "coragao" tern pulsado mais forte a partir do final de 2007, quando 

areas adjacentes a ele foram invadidas por familias nao-quilombolas. Ate entao 

nao tinham sido registrados conflitos por terras entre membros da comunidade 

e membros da sociedade envolvente. Embora desejada em sonhos, so se 

animaram a reivindica-la ao tomarem consciencia de alguns de seus direitos 

como comunidade quilombola reconhecida pela FCP. A partir de entao, 

timidamente, a comunidade passou a pleitear a area para a construgao de 

novas casas, para uma area de lazer e uma creche. Tambem passaram a 

pleitear outra area atras do galpao, chamada pela populacao de Santa Luzia de 

os currais, pois la existem algumas destas construgoes utilizadas por rendeiros 

que ha muitos anos ocupam estas terras e utilizam-nas para a criagao de 

animais. Esta ultima area e de propriedade do Departamento Nacional de 

Obras Contra as Secas - DNOCS. Inicialmente aquela invasao e esta 

reivindicagao acirraram os animos entre quilombolas e nao-quilombolas, 

especialmente os rendeiros e pessoas que construiram casas em meio a area 

ocupada pelos membros do Talhado. Tambem entre os proprios quilombolas 
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os animos tornaram-se acirrados, com acusacoes mutuas de apropriacao 

exagerada de terrenos por parte de alguns que temiam a perda destes tanto 

para os "de fora" quanto para pessoas da propria comunidade. 

Foi, pois, como representante daszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA loiceiras e, tambem, do Talhado 

Urbano que Ceu nos recebeu num sabado pela manna em meio a muito 

trabalho, seu e de suas colegas de Galpao (as menina, termo que usam para 

se referirem umas as outras), colocando-se a nossa disposicao para responder 

tudo que quisessemos saber. Mostrou ja estar acostumada a dialogar com os 

mais variados tipos de pessoas que tern vindo buscar com ela informacoes 

sobre sua comunidade. As meninas, ao contrario, nao gostam de falar com 

estranhos e, informa Ceu - num misto de vaidade e queixa por ser ela a unica 

que fala e representa o Galpao e a comunidade - deixam sempre esta tarefa 

para ela. Neste momento, novembro de 2006, nao havia ocorrido ainda a 

invasao da area urbana e nem havia demanda por territorio por parte desta 

comunidade. 

Mesmo antes de fazermos alguma pergunta mais especifica sobre a 

constituicao do Talhado como quilombo, pois era para conhecer tudo que fosse 

possivel sobre o inicio e o desenrolar atual desse processo que la estavamos, 

ela foi nos contando o que era o Galpao, quern trabalhava la, como era 

realizado o trabalho das loiceiras etc. assim, fiquei sabendo que para poder 

trabalhar ali era preciso, como explica Ceu, ser "negra do Talhado", rural ou 

urbano, ou descendente de alguem destas comunidades, ou ainda, ser casada 

com algum homem do Talhado. Neste ultimo caso, ser "negra do Talhado" 

deixa de ser condicao sine qua non para ser membro do Galpao. Ao dizer que 

apenas as negras do Talhado participavam do Galpao fez uma ressalva. 

Apontando uma louceira que sentada no chao confeccionava suas pecas de 

barro, disse que apesar de "ser branca, trabalhava no galpao porque era 

casada com um negro Talhado, por isso podia estar ali", e acrescentou, "agora 

ela tambem e negra". 

A conversa fluiu naturalmente gracas a desenvoltura de Ceu, e, desta 

forma, nao foi de estranhar que ate algumas coisas sobre a historia de sua vida 

nos fossem contadas. A empatia que se estabeleceu entre ela e o nosso grupo 

foi tao grande que ate hoje quando vamos a Santa Luzia temos de fazer, ao 

menos, uma rapida visita ao Galpao ou a sua casa, sob a pena de sermos 
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repreendidos. Desta forma, Ceu se tornou nossa fonte de informagoes sobre 

muitos acontecimentos relativos ao Talhado urbano; e no que diz respeito ao 

modo de vida dos membros destas comunidades, ate sobre o Talhado rural. 

Assim, atraves, mas nao apenas, dela, comecei a conhecer mais sobre o 

Talhado. Quando em 2007 estivemos mais uma vez presentes na festa do 

Rosario e nos encontramos com ela tanto no Galpao como em sua casa, quis 

saber por que nao estavam participando dos eventos que fazem parte dessa 

festa. Esta ausencia eu ja tinha percebido na primeira vez que participei da 

festa, mas apenas agora pude tocar no assunto que, como eu desconfiara, era 

delicado para eles. 

Em principio se mostraram ligeiramente constrangidos com esta 

pergunta e desconversavam dando respostas como "nao... eu ja participei, mas 

nao participo mais", "estou pensando em ir", "estou cansado", "nao tenho 

tempo, tenho que fazer louga". Logo em seguida, ou em outros momentos, 

disseram que nao se sentiam bem nas festas da cidade, nao apenas na festa 

do Rosario, pois quase sempre eram discriminados. Sempre eram apontados 

com desdem em qualquer festa. "Torcem o nariz para nos"; "fazem cara feia 

quando nos veem"; "somos apontados e dizem: la tao os negros do Talhado"; 

"eu nao me sinto bem, entao, prefiro nao ir". 

Nao so turistas, jornalistas e militantes de movimentos negros, entre 

outros, se mostram surpresos com a negagao dos talhadinos e alguns de seus 

descendentes em participar desta festa tao tradicional para muitas 

comunidades negras do Brasil e do exterior, tambem eu que ja fizera algumas 

indagagoes previas sobre eles me surpreendi com a ausencia deles desta 

festa. Os estereotipos sao fortes em nossas mentes, por isso essa expectativa 

de encontrar membros de uma comunidade quilombola em uma festa dedicada 

a Nossa Senhora do Rosario. Por outro lado, no meu caso, resta a alegria de 

constatar que e menos a partir tragos arquetipicos que se define uma 

identidade etnica, e mais, como perfeitamente apontaram Weber e Barth, pelo 

sentimento de pertencimento, que esta festa pouco ou nenhum significado tern 

para os talhadinos, uma das razoes e que nao sao devotos de Nossa Senhora 

do Rosario, apesar de como ressalva D. Maria Rita 
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E uma santa muito boa e merece o respeito de todo mundo, e nossa 
devocao tambem, nao e? Mas cada um tern que escolher um santo pra sua 
devocao...n6s escolhemos Sao Jose, e tambem Nossa Senhora Aparecida, 
podia ser outro...mas cada um escolhe o seu, nao e? Agora, dizem que na 
Pitombeira, ela e a padroeira de la, eu nao sei! (MARIA RITA) 

Outro motivo porque nao participam da Festa do Rosario e que nao so 

se sentem discriminados durante os festejos, como tambem, contam, nao sao 

eles que organizam esta festa, nem sequer sao chamados para isto. A festa, 

em verdade, e organizada pela Irmandade do Rosario, cujos membros, senao 

em sua totalidade, quase todos pertencem ou sao descendentes de outra 

comunidade quilombola aparentada com o Talhado: a comunidade da 

Pitombeira, localizada a quinze minutos de Santa Luzia e que pertence ao 

municipio de Varzea. Apesar da proximidade consanguinea, historica, 

geografica e, agora identitaria, as tres sao auto-reconhecidas como 

comunidades quilombolas, as relacoes sociais sao poucas. 

A Irmandade do Rosario tern sua sede localizada em Santa Luzia, no 

bairro Nossa Senhora de Fatima, onde moram muitos daqueles que vem da 

Pitombeira para Santa Luzia; outros se instalam no Monte. Desta forma ficam 

bem demarcadas as localizacoes dos moradores destas comunidades rurais 

(Talhado rural e Pitombeira) que se instalam nesta cidade: os do Talhado, via 

de regra, vao morar nos bairros de Sao Jose, no Monte ou no Frei Damiao. 

Aqueles que vem da Pitombeira costumam se instalar no Monte ou o bairro 

Nossa Senhora de Fatima. E claro que isto nao e uma regra ou costume 

inflexivel. E a Festa do Rosario e uma comemoracao caracteristica da 

Pitombeira, nao do Talhado; isto explica a pouca participacao desta 

comunidade naquela festa. 

Assim, aqueles que pertencem ou tern ligagoes com a Pitombeira 

costumam ter uma participacao maior na festa do Rosario e, tambem, numa 

outra festa de menor expressao que se realiza em maio dedicada exatamente a 

Nossa Senhora de Fatima. Quern e do Talhado rural, bem como seus 

descendentes na cidade, soem tomar parte da festa de Santa Luzia, que se 

realiza em 13 de dezembro, e da festa de Sao Sebastiao, realizada em Janeiro 

e muito comemorada pelo pessoal do Monte, onde, alias, se localiza a capela 

dedicada a este santo e em direcao a qual segue a procissao no dia 20 de 

Janeiro. Ja nas novenas que antecedem a festa do Rosario, nestas sim ha uma 
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participacao um pouco maior de pessoas do Monte e do bairro Sao Jose. Por 

outro lado, na festa profana de Nossa Senhora do Rosario que, em geral e 

realizada na praca em frente a Matriz, mesmo o pessoal da Pitombeira e de 

Nossa Senhora de Fatima tern pouca participacao. Mais adiante, as festas 

religiosas de Santa Luzia, bem como a participacao do Talhado nelas, serao 

apresentadas com mais detalhes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ARTE E SOBREVIVENCIA, O BARRO E A MUSICA 

Alem de falar bem mais do que esperavamos, Ceu nos mostrou quase 

todos os processos pelos quais as pegas de louga passam ate estarem prontas 

para serem utilizadas. Tudo foi mostrado na pratica com a confecgao de uma 

pequena panela de barro, a qual, depois de pronta, num gesto de amizade, 

Ceu me presenteou com ela. Enquanto moldava essa pega de barro, Ceu 

explicava o quanto e duro o trabalho dessas mulheres; como e com quern 

aprendeu a fazer louga. Algumas delas, as vezes entravam na conversa para 

confirmar o que Ceu ia contando. Outras vezes destacavam alguma 

particularidade, como, por exemplo, uma delas contou que enquanto aprendia 

a fazer louga com sua mae , quando era pequena, se errasse alguma coisa a 

mae pegava o que ela tinha feito e quebrava, alem de bater em suas maos 

para fizesse certo da proxima vez. Outras, por sua vez, diziam da facilidade 

com que tinham aprendido esse oficio. 

Em meio a conversas e trabalho, passam pelo Galpao entre as 

louceiras, criangas brincando ou ajudando alguma destas mulheres. Esta e 

uma das reclamagoes delas: nao tern onde ou com quern deixar os filhos 

quando vem trabalhar, por isso, uma das reivindicagoes delas e a construgao, 

proximo ao Galpao, de uma creche onde possam as criangas. 

Enquanto conversava com Ceu e observava, tambem, as outras 

louceiras, sentadas ao redor e no meio do salao, moldando suas pegas, 

automaticamente me veio a memoria o poema O que o barro quer, de Paulo 

Leminski 3 8: o barro/toma a forma/que voce quiser/voce nem sabe/estar 

fazendo/o que o barro quer. 

LEMINSKI, Paulo. http://pauloleminskipoemas.bloqspot.com/2008/09/o-que-o-barro-quer-paulo-

leminski.html. Pagina da web consultada em 01 de agosto de 2010. 
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Para aszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "loiceiras" a confecgio de seus artefatos de barro consiste em 

um longo e trabalhoso processo que se divide em um numero variado de 

etapas (variado, porque algumas dizem serem 18 estas; ja outras afirmam que 

sao 19; e ainda ha quern diga que se trata de 20 etapas 3 9), que vao desde a 

extracao do barro ate a venda da peca. Pouca ou nenhuma ajuda tern dos 

homens da comunidade que nao se envolvem neste que e considerado 

"trabalho s6 das mulheres". Algumas vezes, quando pagos, descarregam o 

barro. Em uma ocasiao em que estava visitando o Galpao , pude ver um dos 

homens da comunidade peneirando o barro, era Seu Jose Batista, que mora 

proximo ao Galpao. 

L o u g zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA S 

Excetuando a extracao do barro e a venda das pegas, pude presenciar 

todas as outras etapas, e constatei que e um processo, realmente, arduo e 

pouco lucrative O valor de cada pega gira, atualmente (junho de 2010) 

3 9 De acordo com Ceu, estas sao as etapas: 1) cavar, extrair o barro; 2) carregar, levar para casa ou para 
o Galpao; 3) peneirar; 4) pisar, depois de umedecido; 5) deixar secar um pouco; 6) fazer um bolo, que e 
pegar uma porcio de barro e comegar a modelar; 7) raspar; utiliza-se algum instrumento maior, como um 
facao 8) alisar, primeiro com um pedaco de madeira, depois com um caco de prato; 9) ajustar as bordas; 
10) secar novamente; 11) tirar o excesso de barro; 12) alisar com uma faca ou caco de pires (prato); 13) 
deixar secar outra vez; 14) alisar com uma pedra; 15) levar ao fomo, com fogo baixo; 16) cobrir a louga 
utilizando pedagos de outras que quebraram; 17) caldear ou queimar, utiliza-se fogo alto; 18) tirar do forno 
para esfriar; 19) armazenar e vender. 
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segundo a "loiceira" Da Guia, em torno R$ 1,00 para venda em grande 

quantidade. Quando fazem as mesmas pegas, em geral sob encomenda, o 

prego pode chegar, as vezes ate R$ 5,00 por pega. 

Como exposto acima, este foi nosso primeiro contato com o Galpao na 

busca de compreender como a comunidade estava recompondo sua identidade 

depois de serem auto-reconhecidos como remanescentes de quilombo. 

Portanto, sabiamos que uma coisa que deveriamos buscar eram as categorias 

emicas, assim como deixar de lado, ao menos para os sujeitos pesquisados, as 

ditas categorias eticas (de etic). Mas enquanto fabricava a pequena panela 

para exemplificar em que consistia o trabalho de uma loiceira, Ceu foi utilizando 

espontaneamente termos como 'quilombo' e 'identidade'. Seria uma boa 'deixa' 

para conversar especificamente o que queriamos saber? O tempo mostrou que 

nao. Apesar de ja fazer um ano do auto-reconhecimento dado pela FCP, e 

estes termos serem pronunciados por algumas bocas, o sentido deles consistia 

em duvidas extremas e nenhum, ou quase nenhum significado para a grande 

maioria dos membros do Talhado. 

Titico nos contou que logo apos o auto-reconhecimento do Talhado rural, 

ele, como um dos talentosos sanfoneiros que mantem a tradigao da 

comunidade de produzir bons musicos, foi convidado pela FCP para 

representar o Talhado em um encontro promovido por esta fundagao, o qual 

ocorreu no Rio Grande do Sul. Ele nao soube especificar o lugar, mas por suas 

indicagoes pudemos deduzir que o mesmo ocorreu ou em Porto Alegre, ou 

ainda em um dos municfpios aos quais pertence a comunidade negra de Morro 

Alto, tambem ja auto-reconhecida pela Palmares como comunidade 

remanescente de quilombos, localizada em Maquine e Osorio, no litoral 

gaucho. 

Narrou com animagao alguns momentos do encontro, mas mostrou 

pesar por nao ter entendido direito do que estava sendo tratado nesse evento; 

apenas se disse entusiasmado com a organizagao da comunidade e com o 

envolvimento de seus membros na luta pelos seus direitos. Narrou que foi bem 

acolhido como representante do Talhado, e que as comunidades que la 

estavam presentes desejaram boa sorte e se colocaram a disposigao para dar 

apoio no que o Talhado precisasse. Alias, alguns membros de Morro Alto ele ja 

conhecia, pois os mesmos estiveram presentes na entrega da certidao 
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conferida ao Talhado. O que pude sentir em Titico foi exatamente esse pesar e 

a sensagao de vazio por perceber que o Talhado tern em maos um leque de 

boas alternativas para trilhar novos caminhos, mas que a comunidade, 

inclusive ele, ainda nao consegue ver com clareza o eu pode fazer por si 

mesma. 

Termos como 'quilombo', 'identidade', 'territorio', 'remanescente' ou 

'etnicidade', de maneira nenhuma sao categorias emicas para o Talhado. Para 

alguns, hoje, apos seis e cinco anos do auto-reconhecimento destas 

comunidades e que comecam a ganhar significado. Entre as muitas conversas 

que posteriormente mantive com Ceu, me foi possivel constatar, em dezembro 

de 2008, que a expressao "valorizar a nossa identidade de quilombolas", ela 

ouvira da representante da FCP, e que embora o pronunciasse com firmeza, 

ainda nao era capaz de explica-lo, de dar a ele um significado elaborado por 

ela propria. O que nao significa que como membro de uma comunidade negra 

tao discriminada nao sinta orgulho de, atualmente, ser identificada como 

quilombola, pois sente que nessa identificacao ha algo de que possa se 

orgulhar e se sentir valorizada. 

A atencao que o Talhado passou a ter com a realizacao do filme zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Amanda, em 1960, e com os trabalhos academicos de Cavalcanti (1975) e 

Santos (1998), os quais deram visibilidade ao grupo e trouxeram a este uma 

nova visao sobre si mesmos, ganhou novo impeto com estes auto-

reconhecimentos, mas os termos 'quilombo' e 'quilombola' ainda sao motivo de 

desconfianga para muitos, e por isso negam com veemencia esta 

denominagao. Titico percebe que algo de bom possa estar presente nesses 

termos e na situagao nova na qual o Talhado agora se encontra - comunidades 

remanescentes de quilombos - ainda que isto nao tenha para ele um 

significado claro, e lamenta nao conseguir enxergar a situagao com clareza; 

mas espera paciente e ate com alguma ansiedade que isto possa vir para o 

bem da comunidade, como ele viu que foi bom para outras comunidades; mas 

nao se acha em condigoes de lidar com esta nova situagao. 

Ceu, por sua vez, com ousadia, assume a nova identidade que a 

comunidade ganhou, e, igual a Titico, pressente o que nela possa haver de 

positive E ainda que nao conhega as perspectivas dos observadores externos, 

o sentido etico, tern procurado - e isto e possivel perceber para quern como eu, 
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tem conversado com ela nestes quatro ultimos anos - entender o sentido que 

os de fora dao a estes termos; e principalmente, tem procurado associar estes 

termos com atitudes presentes em seu comportamento e no comportamento de 

seus pares, as quais tem sentido positive Por exemplo, ela costuma contar que 

ja sentiu vergonha de ser negra; que desejou algumas vezes nao ser negra, 

pois esta sua condicao ja foi motivo para ser ofendida e humilhada. Depois, aos 

poucos, foi percebendo que era uma pessoa de valor e, hoje, ela tem orgulho 

de ser negra. Conta que sua filha, hoje com sete anos, "um dia chegou da 

escola chorando porque tinha sido chamada de 'negra do Talhado'. Eu chamei 

ela de lado e disse: mas voce e mesmo negra do Talhado. Agora, eu expliquei 

pra ela que isso nao era feio, e que da proxima vez que alguem dissesse isso 

com ela, ela tinha que bater no peito e dizer com orgulho que era sim uma 

negra do Talhado, dizer que ela era uma quilombola com muito orgulho". 

O significado que ela tem atribuido a sua identidade quilombola e o de 

negro que tem valor. Quando perguntei o que ela entendia por quilombo, em 

mais de uma ocasiao, a resposta foi sempre a mesma: quilombo, eu tenho pra 

mim que quilombo e um canto onde so tem negro. E isso e bom pros negros 

porque tem que se assumi como negro. Afinal a gente e mesmo e negro, nao 

e? Ou a gente por acaso e outra coisa? Nao, e isso mesmo que nos somos, 

entao tem que bater no peito e gritar com orgulho, eu sou negro, eu sou 

quilombola. Hoje ainda tem muita gente aqui que ainda tem vergonha, mas isso 

ta mudando. 

De acordo com Titico, o Talhado tem a fama - esta nao negada como 

aquela fama de violentos, cachaceiros e desordeiros - de ter produzido bons 

musicos. Ele e seu irmao Luiz Bento dos Santos, conhecido como Nuna, sao 

dois sanfoneiros famosos por seu Talento. "eles [os brancos] ate pode achar 

que a gente [os negros do talhado] nao tem valor, mas quando tem um forro 

pra tocar, eles chama quern? Vai la que voce so vai ver os negros do Talhado 

tocando nas festas". 

Conta mais sobre como eram as festas no Talhado em cima da serra, e 

suas afirmacoes sao respaldadas por sua esposa e por D. Maria Rita. Ele 

lembra que muitos forros no Talhado eram organizados por seu pai, Cicero 

Bento, sanfoneiro que ficou famoso na regiao, nao so no Talhado, e a festa 

acontecia la na sua casa. "As pessoas eram convidadas, mas ia todo mundo, 
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mesmo sem ser convidado, e pra dangar tinha que pagar, ai ficava alguem na 

porta e quern pagava podia dancar. Pra saber que tinha pagado colocava uma 

fitinha no brago. Tinha os que ia so pra comer e beber, mas tambem acabava 

dangando, que o pessoal do Talhado nao e bom so pra tocar, nao, tambem 

sabe dangar!". 

O irmao de Titico, Luiz "Nuna" Bento, atualmente e o Ifder do mais 

destacado trio de forro da regiao, o Forro Amanda. Em 2007, andando pelas 

ruas do bairro Sao Jose num sabado pela manha, ouvimos ao longe o som de 

um animado forro, e nos informaram que era o Forro Amanda tocando numa 

festa de casamento. Constatamos, mais uma vez, que o grupo de Nuna 

merecia a fama que tinha. Digo mais uma vez porque ja o ouvframos tocar 

durante a Festa do Rosario em 2006. Mas o Forro Amanda e apenas o mais 

famoso dos grupos de tocadores compostos por membros do Talhado. Este 

grupo ja gravou varios CDs e, assim como Titico, ja foi chamado pela FCP para 

representar o Talhado em diversos encontros promovidos por esta entidade 

Brasil afora, bem como ja foi representar a cultura negra do Brasil, atraves 

desta fundagao, em apresentagoes nos EUA, fato este que e motivo de grande 

orgulho para o Forro Amanda. A musica que, inicialmente, la no alto da serra 

era quase exclusivamente diversao, foi virando profissao e nas festas, como a 

do Rosario, se nao vao para se divertir, vao para tocar em troca de pagamento 

como musicos profissionais. Tanto o Forro Amanda de Nuna, quanto o Forro 

Kentao de Titico sao muito solicitados para animar festas, e nao apenas no Sao 

Joao e nem apenas em Santa Luzia; e durante todo o ano e em muitas cidades 

da Paraiba. 

Qual a diversao de voces? "E ir prum bar tomar umas cervejas"; "um 

forrozinho de vez em quando"; "no domingo, nos visita uma comadre... um 

parente... aqui mora todo mundo perto"; "tem diversao aqui nao!"; "joga um 

futebol ai no estadio"; "a gente nunca faz nada nao; as vezes tem um 

aniversario, um casamento pra gente ir... ai sempre tem alguem tocando um 

forro... senao nao tem nada nao pra gente fazer"; "no domingo vai a missa, 

almoga, descansa, depois fica aqui sentado, sempre passa alguem, vem 

alguem pra ca senta aqui, nao e tao bom? Voce ta aqui com a gente" "antes 

tinha o clube pra gente ir, depois acabou; dizem que tao querendo botar ele pra 

funcionar de novo... nao sei nao". O clube citado nesta fala e o clube 1° de 
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Julho. Dos dois clubes sociais da cidade, apenas neste os negros tinham 

acesso, por isso era chamado de clube dos morenos e de clube dos negros. O 

outro clube da cidade, neste nao tem eles acesso exatamente por serem 

negros, e o dito clube dos brancos, o Yayu Clube. 

Na esteira da fama conquistada como bons forrozeiros, ou melhor, como 

bons musicos, ja ha algum tempo outros musicos, como o proprio Titico, vem 

se aventurando em diversos estilos musicais, segundo ele mesmo nos conta; 

isto tem permitido que um numero maior de membros do Talhado invista nessa 

profissao como mais uma alternativa para gerar renda para uma comunidade 

carente de recursos cujos membros tem a sua disposicao um mercado muito 

limitado para buscar seu sustento. 

Ceu, como seu primo Titico, comparou a vida que tinha no Talhado rural 

com a vida atual no Talhado urbano. Mas se Titico quase nao expressou 

queixas, Ceu parece, em alguns momentos de sua fala, ter deixado o Paraiso 

pelo inferno. Ja em outros momentos, quando lembra das dificuldades que 

tinha la em cima, louva o "paraiso" que tem na cidade e lamenta por quern 

ainda tem que conviver com a insuficiencia de recursos na serra. No entanto, e 

bom enfatizar, esta visao do Talhado como um lugar ideal para se viver, parece 

ser um misto de nostalgia e idealizagao de um lugar que, hoje, pode ser 

considerado um refugio, um porto seguro para quern, como ela - uma lider 

comunitaria ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA loiceira - tem que resolver seus problemas e os de outras 

pessoas. Para quern, tal qual Da Guia e Cosme, nao encontraram o Paraiso, a 

Amanda, nem no Sao Jose e nem na serra, ha que se perguntar a cada um o 

mais Ihe agrada, o antigo que ja nao o e, pois que a rebeldia os levou a queda, 

ou continuar a busca em um novo monte (o bairro de Sao Sebastiao - que 

atualmente comeca um pleito para ser reconhecido pela FCP). Nao, estes, 

igual a outros, nao veem mais o Talhado rural como o local da bem-

aventuranca. 

Ouvindo-a mais de uma vez - como pude fazer em varias ocasioes, em 

momentos de trabalho, de descanso, em afazeres domesticos, em eventos 

publicos - e possivel perceber o quanto sua opiniao sobre a vida na serra e na 

cidade oscila de acordo com o momento em que ela vive. Desde o primeiro 

encontro demonstrou que tem vontade de voltar a viver na zona rural. Mas 

quando olha o que conquistou, e sabe que isto foi possivel apenas por estar 
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aqui embaixo, considera que esta e a sua Terra da Promissao, pela qual ainda 

tem que lutar muito para mante-la. De acordo com o que ela e outros contam 

ninguem que volta para o alto da serra volta para la ficar em definitive 

Simples, sem luxo, sua casa e uma casa popular, pequena, como outras 

casas populares construidas pelo governo Brasil afora. Igual a dezenas de 

outras casas que podem ser encontradas no bairro Sao Jose; apesar de que 

aqui ainda restam algumas casas de barro. Deste se fazem ainda muitas casas 

porque com ele se sustenta a vida das centenas 4 0 de moradores desta 

comunidade. 

Enquanto as louceiras faziam louga no alto da serra, a materia prima de 

seu artesanato era extraida das terras da comunidade; atualmente, na cidade 

elas precisam comprar o barro para poderem fabricar suas lougas, porque 

trazer o barro la de cima e economicamente inviavel. Compram o barro porque 

o local mais proximo e com o barro apropriado para a louga que fazem esta 

dentro de terras que nao pertencem a ninguem da comunidade, e alem disso e 

preciso pagar pelo transporte. 

Tanto Ceu quanto Da Guia - assim como qualquer outra louceira, 

acredito o faria - falam com propriedade da materia-prima que utilizam. 

Esclarece Ceu que: 

Nao e qualquer barro que n6s usamos, assim, por exemplo, o barro mais 
claro a gente prefere para fazer aqueles fogareiros ou aquele tipo de panela 
que a menina esta fazendo ali, olha. Ja esse barro aqui, mais vermelho a 
gente usa para fazer vasilha, como aquela ali, que e para por agua, ele e 
melhor para esse tipo de loica. (MARIA DO CEU) 

Por sua vez Da Guia, sempre risonha e calma, me explica, como quern 

deseja ensinar que "nao e qualquer barro que serve, nao, meu filho. Tem que 

ser o barro certo. O melhor e aquele que racha no espelho da terra". Na minha 

ignorancia sobre o assunto, a partir desta expressao imaginei - e expressei 

este meu pensamento - ser aquele barro que fica depois que a terra esta 

totalmente seca. Tanto Da Guia quanto Ceu mostram o meu engano e 

explicam que rachar no espelho da terra nao significa que o barro seja 

Nao fiz um levantamento do numero exato de casas e nem do numero de moradores (algumas pessoas 
da comunidade, como Ceu, estimam que os moradores do Talhado urbano sao em numero, aproximado, 
de umas quinhentas pessoas, vivendo em, aproximadamente, 70 a80 casas). De acordo com Fortes 
(2008), nesta epoca a populacao desta comunidade girava em torno de 420 pessoas. 
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totalmente seco. O barro que e assim, muito seco, nao serve para fazer louga, 

pois os utensilios feitos com ele nao tem boa qualidade, alias, muitos quebram 

na hora do cozimento, e ate antes. Fazer loica, como Ceu me explica, "e uma 

arte e uma ciencia". E mais, segundo diz com frequencia Janaina, querendo 

destacar, ao lado da habilidade das louceiras, principalmente, a importancia 

que esta arte tem para aquelas que a ela se dedicam, 

O quem eu quero dizer e que fazer louca e um meio de vida, e o meio de 
sobrevivencia dessas mulheres; por isso que eu digo que para quem ve de 
fora, fazer louca parece uma arte, nao e que nao seja, mas para quem ta 
dentro, isso e um meio de sobrevivencia. (JANAlNA) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

NOVAS FRONTEIRAS 

Nas terras, terrenos exiguos nos quais mal cabem as pequenas casas 

neles contidas, em que hoje moram no Sao Jose, nao encontram o barro que 

precisam para sobreviver. Esta situagao demonstra que apesar de terem 

efetuado uma mudanga de espago, ainda nao conseguiram efetuar uma 

mudanga no modo de relagao com seu habitat. Ainda mantem quase as 

mesmas ocupagoes que tinham quando estavam no alto da serra. Os que nao 

conseguiram se adaptar, os que nao conseguiram novas ocupagoes no meio 

urbano, distintas daquelas que tinham no Talhado rural, ainda vivem, como 

eles mesmo explicam, de "bicos" ou de empregos temporarios. Seu novo 

territorio serve menos como local de sustento do que como local de moradia. 

Mas assim como la em cima na serra, a atual reivindicagao pela propriedade da 

terra, agora vem acompanhada pelo conhecimento de que esta posse Ihes 

confere direitos a um caminho diferente de acesso a politicas publicas 

especificas para eles: aquelas destinadas as comunidades quilombolas. 

Disto decorrem reivindicagoes como a construgao de um novo galpao 

em um local com maior visibilidade, no qual as louceiras possam comercializar 

sua louga diretamente com compradores no varejo. Querem uma sede para 

uma associagao da Comunidade Urbana de Serra do Talhado, associagao esta 

que ainda nao existe oficialmente, mas que funciona atraves de Ceu, que se 

encarrega, como representante do Galpao das Louceiras, de representar 

tambem a comunidade urbana em suas reivindicagoes e na distribuigao, por 

exemplo, das cestas basicas. Pedem uma creche para as criangas da 



96 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

comunidade, especialmente para aquelas de maes louceiras, que por nao 

terem onde deixar os filhos os levam para o Galpao enquanto trabalham. 

Quando da invasao pelos nao-quilombolas a principal reivindicacao, se 

nao a unica, ao menos por parte daqueles com quem falei, era apenas a dos 

terrenos que foram ocupados, para que pudessem construir mais casas em 

funcao do seu crescimento populacional. Postehormente, foi pensado a partir 

dos direitos gerados com a nova identidade de quilombolas, em um territ6rio a 

partir do qual possam gerar renda nele proprio. Assim, passaram a reivindicar 

uma area localizada atras do Galpao, atraves da qual a comunidade possa 

receber verbas e ser orientada no desenvolvimento de projetos agricolas, como 

a criagao de animais e o cultivo de produtos hortigranjeiros. 

De acordo com o que deixam transparecer, embora desejassem o 

reconhecimento de um territorio proprio, territorio este em constituicao desde 

que em finais dos anos 1960 vieram morar no Bairro Sao Jose, suas vozes 

pouco ou nada se faziam audiveis na reivindicacao daquele. Mesmo agora 

quando levantam a voz pelo direito ao seu territorio, a atitude reivindicatoria 

que parece se fortalecer cada vez mais - e junto com ela a identidade de 

quilombolas - mesmo assim ainda e restrita em publico. Entre eles, e algumas 

vezes em presenca de alguns poucos estranhos, costumam expressar o que 

consideram seus direitos e o que esperam do poder publico, de acordo com 

relatos de Ceu. Mas, em geral, as reclamacoes e reivindicagoes costumam sair 

de dentro da comunidade atraves apenas dos lideres e representantes de suas 

associagoes; ou sao feitas a representantes de instituigoes publicas. De 

qualquer forma, mesmo que incipiente, ja se manifesta mais a consciencia de 

que este e o seu territorio - sera a sua nova Terra da Promissao, e este um 

aspecto a ser observado. 

No bairro Sao Jose, as criangas do Talhado frequentam a escola Arlindo 

Bento. Nao e incomum, pelo contrario, que em alguns momentos se tornem 

muito frequentes as chacotas fazendo alusao ao fato de seremzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA negros do 

Talhado. Ainda neste ano de 2010 o diretor da escola esta elaborando junto 

com os professores um piano de agao - que nao se restrinja simplesmente a 

proibigao - para coibir este tipo de atitude. Algumas das maes destas criangas 

em vez de exigirem uma providencia por parte da escola, preferem tirar seus 

filhos e deixa-los ficar em casa. Outras como Ceu, embora sem entrar em 
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confronto direto com quem os discriminam, incentivam os filhos a se 

orgulharem de serem quilombolas. 

Sao fatos como estes que mostram, alem de uma relativa passividade 

com relacao a discriminagao e o preconceito que sofrem, a inseguranca e o 

temor de lutar pelos seus direitos, entre estes, o direito ao territorio que vem 

constituindo nas ultimas quatro decadas. Talvez o fato de terem, dentro do 

bairro Sao Jose, em alguns setores, suas residencias intercaladas com 

residencias de nao-quilombolas, seja um motivo, creio, para as duvidas e 

receios em relacao ao seu territorio. Lembro a afirmacao de Barth (2000, p. 34) 

que "os grupos etnicos nao sao apenas ou necessariamente baseados na 

ocupacao de territorios exclusivos". Ao mesmo tempo e possivel intuir um 

processo de formacao e afirmagao de sua identidade quilombola, a qual pode 

vir a reforgar seu senso comunitario. 

Penso que Paul E. Little 4 1 apresenta afirmativas precisas a respeito de 

situagoes relativas a territorialidade de povos tradicionais, como esta, ao 

observar que, 

A conduta territorial surge quando as terras de um grupo estao sendo 
invadidas, numa dinamica em que, internamente, a defesa do territorio 
torna-se um elemento unificador do grupo e, externamente, as pressSes 
exercidas por outros grupos ou pelo governo da sociedade dominante 
moldam (e as vezes impoem) outras formas territoriais. (LITTLE, 2002, p. 4) 

Apenas faria uma corregao a minha aplicagao desta assertiva para a 

corrente situagao, a de que a conduta territorial dos talhadinos nao surgiu com 

a invasao, mas sim foi capaz de se tornar abertamente manifesta a partir da 

invasao e, com o concomitante conhecimento de agora, como comunidade 

quilombola, permite a eles reivindicar direitos sobre seu novo territorio. E 

preciso lembrar, para um maior entendimento desta situagao, que o 

enfrentamento desta comunidade nao se da apenas com aqueles que 

invadiram terrenos no bairro, mas posteriormente este conflito passou a ocorrer 

frente aos posseiros que ocupam a area do DNOCS, a qual a comunidade 

passou a reivindicar por tras do Galpao, como relatado acima. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4 1 Paul E . Little (2002, p. 3) define a territorialidade como "o esforco coletivo de um grupo social para ocupar, 
usar, controlar e se identificar com uma parcela especifica de seu ambiente biofisico, convertendo-a 
assim em seu "territorio" ou homelandl (cf. Sack 1986: 19). Casimir (1992) mostra como a territorialidade 
e uma forca latente em qualquer grupo, cuja manifestacao explicita depende de contingencias historicas". 
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Entendo que, e este trabalho e um esforco para mostrar isto, o Talhado, 

a partir do auto-reconhecimento e titulacao como comunidade quilombola, se 

encontra em um momento particularmente significativo de seu processo de 

constituicao como uma comunidade quilombola. E esta disputa territorial e um 

marco historico para ela, pois, crendo no que costumam contar, nunca tiveram 

disputas por terras enquanto estavam no alto da serra. A respeito disto, 

comenta Cosme Nascimento, que nasceu e se criou no Talhado rural e hoje 

mora no Bairro de Frei Damiao: quem vai querer brigar por aquelas terras? 

Alem do mais, se constituiu, esta reivindicacao, num confronto aberto com a 

sociedade que sempre os discriminou e a qual nunca enfrentaram desta 

maneira. Digo confronto aberto porque esta reivindicacao se oficializou a partir 

do processo 54320.0012005/2007-01 junto ao INCRA e a uma representacao 

no Ministerio Publico Federal Campina Grande/PB, a qual determinou o 

procedimento n°. 1.24.001.000113/2008-73, sob a responsabilidade do 

Procurador Dr. Victor Carvalho Veggi, segundo informa Fortes (2008, p. 17 e 

20), este processo e esta representacao foram realizados para que fosse 

regularizado o territorio em disputa. 

Temos aqui a movimentacao geografica das fronteiras do Talhado. Eles 

desceram a serra, se instalaram dentro da cidade de Santa Luzia (nao sei se zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

dentro seria a expressao correta; talvez, dizer ao redor, fosse a melhor escolha, 

pois os bairros onde moram estao na periferia da cidade; e ai lembro o que 

dizem a respeito da Estatua da Liberdade presenteada aos americanos pelos 

franceses, a qual foi colocada na ilha de Mannhatan, desta localizacao provem 

o comentario ironico de que a liberdade nunca adentrou ao continente 

americano, analogamente, poderiamos dizer o mesmo do Talhado em relacao 

a Santa Luzia), mas a distincao entre os negros do Talhado e quem nao e 

negro do Talhado ainda permanece. Jordania Araujo, tentando compreender as 

relacoes entre os do Talhado e os de fora e, tambem, se se sentem 

discriminados e alvo de preconceito, ouviu de D. Maria Rita, mae de Ceu, a 

afirmagao de que sim, ha um preconceito com os negros do Talhado, 

Tem, tem porque tem muita gente que..., que tem assim, como diz o ditado, 
tem racismo com os negros ne? As vezes diz assim: nao eu num boto pra 
trabalhar porque e um negro do Talhado. E, porque assim num tem s6 os 
negos do Talhado ne? Tem os negros da Pitombeira tambem, sao umas 
pessoas legal, tambem sao, tem gente la que e familia da gente tambem, e 
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eles [quem nao pertence a estas comunidades] nao tem nenhum 
preconceito com os da Pitombeira como tem com os negos do Talhado. Nao 
sei, acho que e porque sao pobres ne? Se fosse um rico ai, eles davam 
valor, ne? Eles nao tem preconceito com os negros da pitombeira como tem 
com os negros do Talhado, eu nao sei por que, acho que e porque s io 
pobre ne? Se fosse um rico davam valor. (MARIA RITA) 

As fronteiras mudaram no espago, mas socialmente elas se mantem. Os 

exemplos da separagao social se multiplicam. Ceu lembra, em torn de 

ressentimento, que, atualmente, mesmo quando recebem convite para 

participar da Festa de Santa Luzia, eles nao participam. Janaina sempre conta 

que quando estudava, durante o primeiro e o segundo grau, sempre se sentiu 

discriminada por ser do Talhado. Cosme e Gilvaneide recordam que nas festas 

em Santa Luzia qualquer briga ou coisa errada era atribuida aos negros do 

Talhado, e isto pouco mudou. Acredito que estas situagoes podem ajudar a 

compreender o isolamento atribuido a eles no alto da serra. Considero que nao 

estavam e nao estao isolados espacialmente, colocados num gueto, se assim 

fosse seria plausivel considerar que ainda continuam isolados apesar de terem, 

muitos deles, se mudado para a cidade. Entao, menos que isolamento, o que 

existe e a demarcagao de diferengas e fronteiras. Mas estas nao sao rigidas, 

ao contrario, sao fluidas e se interpenetram, sem deixarem de ser claras para 

aqueles que as vivenciam. 

As fronteiras sociais, as quais Barth (2000, p. 34) recomenda que 

centremos nossas atengoes, estabelecidas por relagoes e organizagao social 

diferentes, nao sao claramente declaradas. Mas sao prontamente percebidas 

nas relagoes diarias. Ha na cidade de Santa Luzia um dizer silencioso que 

aponta lugares e direitos de cada segmento social. Ha o clube dos brancos e 

nao ha mais o clube dos negros. Estes nao podiam entrar no clube dos 

brancos, mas a estes nao era proibido entrar no clube dos negros Ha as festas 

religiosas onde os negros nao sao proibidos de participar, mas das quais eles 

nao participam por nao se sentirem aceitos em suas comemoragoes. Mesmo 

na escola em que estudam em grande quantidade, sao discriminados. 

Nem todos os membros do Talhado urbano, repito, residem no Sao 

Jose. Mas mesmo convivendo de perto com a populagao branca ha 

aproximadamente quatro decadas, ainda sao apontados, como me conta uma 

moradora branca do Sao Jose, como os negros do Talhado e sao 
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caracterizados a partir de velhos estereotipos, como estranhos, arredios, 

grosseiros, violentos. Estes aspectos imputados aquelas pessoas oriundas do 

Talhado parecem ter se amenizados, mas estao longe de serem superados e 

trocados por outros. A interacao face a face tem permitido que brancos e 

negros convivam juntos, mas a interacao ainda e carregada de preconceito e 

de exclusao. 

Ainda que geograficamente juntos, quilombolas e nao-quilombolas 

permanecem ainda um tanto afastados socialmente. Se antes se escondiam no 

alto da serra, hoje sao obrigados a conviverem frente a frente nao mais 

podendo se refugiar no anonimato, pois a condicao de quilombolas os colocou 

em evidencia na regiao. Mas as vezes parece que desejam continuar invisiveis, 

pois o peso do preconceito e insuportavel para muitos deles. 

A assertiva de Hannerz (1986, p. 27) de que os moradores das cidades 

a partir de estrategias de representacao do eu "fogem do anonimato e da 

segmentacao nas relagoes sociais", nao e tao evidente neste caso, pois os 

negros, em geral parecem que procuram ser invisiveis, o que contribui para a 

invisibilidade que se faz com eles. Talvez a arte da revelacao pessoal a qual 

Hannerz alude - de cada uma das partes envolvidas nesta relacao - e que com 

razao considera um elemento dinamico da vida urbana, ainda nao seja 

totalmente compreendida pelo outro. Mesmo que semelhantes, esta e a minha 

opiniao, os dois lados nao atinam com a chave para captar o sentido destas 

revelagoes pessoais. 

Explicando a importancia das concepcoes de Erving Goffman para 

pensamento antropologico urbano - vertente que me vem sendo util para 

compreender este continuum urbano-rural que encontrei nos Talhados - , 

Hannerz (1986, p. 271) assinando embaixo uma afirmacao de Bennet Berger 

nos diz que Goffman foi habil em "tornar estranhos e problematicos os mesmos 

pressupostos e rotinas que tornam possivel e valiosa a vida social comum". O 

Talhado desceu a serra com seus costumes, sua historia e uma nominacao. 

Agora, numa relacao dialetica forga os seus nominadores, pelo encolhimento 

da distancia espacial e por provocar novas relagoes sociais, a uma nova "vida 

social comum". 

Territorio comega a ser sinonimo de identidade. O que eles podem 

construir como comunidade, a partir do auto-reconhecimento; aquilo que sao 
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ou podem vir a ser; comeeam a compreender que um possivel caminho para 

tanto, pode ser a identidade quilombola a qual comeeam a dar um significado 

proprio. Quando dos primeiros contatos que tive com a comunidade do 

Talhado, diziam nao saber direito o que era um quilombo. Mas aqueles que 

estavam entusiasmados com algumas mudancas que comecavam a ocorrer na 

comunidade, respondiam como D. Maria Rita ou D. Laura: nao sei nao o que e 

isso de calhambola, mas ja que e bom, deixa chamar. As opinioes oscilaram, 

pude perceber nestes quatro anos de contato com eles, de acordo com as 

solucoes ou problemas que consideram foram trazidos pela certidao emitida 

pela FCP. 

Porem, ja e possivel ver que, principalmente, Ceu, Janaina, Da Guia e 

Gilvaneide, tem buscado pelas suas posicoes de lideranca dentro da sociedade 

ou por necessidade e curiosidade, chegar a uma definicao mais elaborada. 

Para Ceu, quilombo "e um lugar que so tem negro. Isto e importante 

porque ao menos a gente se assume como negro". Tambem considera que ser 

quilombola significa "ser valorizada como negra, e isto eu digo para os meus 

filhos: batam no peito e digam que sao quilombolas, que sao negros sim, com 

muito orgulho!". 

Por sua vez Da Guia considera que ser quilombola "e dizer o que a 

gente e, nao esconder nem ter medo do que somos, e nos somos negros do 

Talhado, nao e? Entao pra que esconder isso? E isso que a gente e... fazer 

louca ... viver aqui no Monte ... e isso o que a gente e... entao viva o 

quilombo!". 

Para Janaina ser quilombo significa "ser respeitado e valorizado como 

negro agora a gente tem um lugar da gente, mas eu ach que o bairro todo nao 

devia ser considerado quilombo, o Monte sim, la tem mais pessoas do Talhado. 

Mas ser quilombola, agora a gente precisa saber o que pode e o que nao pode 

[fazer]". 

Ser negro e ter orgulho disto; ser valorizado e se valorizar; ter poder e 

um lugar proprio sao ideias que perpassam suas nocoes sobre a nova 

identidade. Mas sao coisas que nao estao prontas, que nao cairam do ceu 

como esperavam que acontecesse quando do auto-reconhecimento. 

O territorio que nao levou a nenhum enfrentamento por ele na serra, 

agora precisa ser conquistado na cidade, e esta luta, ao que parece, tanto ou 
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mais que o parentesco e os tracos diacriticos, comeca a marcar a construcao 

de uma nova identidade comum - a identidade de quilombolas - que por mais 

incompreensivel que tenha se apresentado a eles, agora passa a ser um 

elemento estrategico para pautar as acoes da comunidade. A afirmagao pelo 

direito ao seu territorio e a sua recomposicao identitaria, sao processos que se 

desenrolam intimamente relacionados no caso do Talhado. 

E no Canto XII de Paraiso Perdido, o arcanjo Rafael diz a Adao: Nao 

sentiras assim deixar este Eden;/Antes sim possuiras dentro em ti mesmo/ 

Um muito mais ditoso Paraiso. 

Sera mesmo um novo Paraiso esta terra para a qual vieram? E possivel 

um Paraiso na Terra? Talvez o Paraiso na Terra seja o menos importante para 

quem ja conheceu o inferno na Terra da Promissao. A posse de uma terra, a 

terra de seu sustento - do sustento material e da dignidade; do sustento da 

memoria e do que o territorio representa-; a compreensao e a demonstracao 

publica de quem sao e o reconhecimento disto pelos outros, pelos nao-

talhadinos, que implicaria numa relacao menos assimetrica com a sociedade 

envolvente, talvez seja mais importante para eles do que uma Terra da 

Promissao que gera revolta por causa de tanto sofrimento, como diz 

Gilvaneide. 

Internamente, podemos perceber que o grupo busca novas formas de se 

reorganizar social e politicamente. Aqui na cidade nao tem, ainda, a figura de 

um lider que organize o grupo. Ao mesmo tempo, algumas mulheres parecem 

despontar como possiveis liderancas a partir do papel que desempenham 

como representantes da comunidade. Os homens, por sua vez, tem a 

possibilidade de trilhar um novo caminho de insercao social atraves da musica, 

que como a louca, hoje e vista como uma das caracteristicas do Talhado. 
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CAPITULO 3. NO PRINCfPIO... 

3.1 Nova identidade 

Marco Polo sabia que lo que imaginan los hombres no es menos 

real que lo que llaman la realidad. 

J . L Borges zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Gostaria de falar um pouco sobre a origem da comunidade Olho Dagua do 

Talhado. Ela surgiu por volta de mil oitocentos e tanto, quando o senhor Abidon da 

Nobrega, avo do grande advogado Napoleao Januncio da Nobrega, fez doagao de 

uma grande area de terra a um casal de escravos. Entregando a carta de alforria 

aos dois jovens escravos disse: Essa terra e para seus descendentes, eles nao 

serao mais escravos, filhos de negros alforriados, ja nascem livres. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este paragrafo acima e um trecho (p. 108-109) da obra Meu pequeno 

livro de memorias, origem da familia Freire em Santa Luzia, de Maria Justina 

Cadete. A autora, nascida em 1916, publicou estas suas memorias em 2003, e 

relata na apresentacao que a sua intengao "nao foi fazer um grande livro, nao 

tenho estudo para tanto". Sua preocupacao e a de preservar a memoria de seu 

pai e conservar os lacos familiares. Mas do alto de sua modestia D. Maria 

Justina sentencia, nao sem razao, que "um povo sem historia perde suas 

raizes". O Talhado parece ser assim. Raquel me confidencia, num misto de 

admiracao e incredulidade, que "os mais velhos nao gostam de contar sobre o 

passado, do Talhado. Nao contam nada nao! E nao e so para os de fora. Pra 

gente de la, pra nos, os mais jovens, eles tambem nao querem falar nada". E 

aqui lembro que Arruti se depara com uma situagao parecida, na comunidade 

do Mocambo, e observa que, 

Os registros memoriais podem estar indisponfveis imediatamente, podem 
ser interditados por certos tabus ou, ainda, podem estar associados a uma 
determinada forma de se relacionar com o passado em que a transmissao 
das "informac6es", nao e um valor, e um risco. (ARRUTI, 2006, p. 211-212) 

Sabendo o quanto sao desconfiados e arredios os moradores destas 

comunidades, os Talhados, nao estranhei muito os seus silencios ou a sua 

"falta de memoria", afinal, consideram todos os estranhos como pessoas que 

vem tirar alguma coisa deles, e ainda que minha insergao em certos segmentos 

possa ser considerada boa, pude perceber que sao pouquissimos os que 

contam historias sobre a comunidade. Mas, sim, fiquei surpreso com a 
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revelagao de Raquel sobre o silencio dos mais velhos mesmo com os membros 

da comunidade; ou como lembra Gilvaneide, mais a frente, com o 

desconhecimento, ou esquecimento, dos mais idosos sobre as origens do 

Talhado. 

Na versao de D. Maria Justina o casal fundador e composto por 

Francisco Bento dos Santos e Cezia e teve 20 filhos. Ora, D Maria Justina nao 

tem pretensoes de historiadora e, menos ainda, de memorialista do Talhado. 

Nao se pode cobrar dela precisao nas informagoes apresentadas, que quanto 

aos nomes e numero de filhos do casal fundador do Talhado, diferem bastante 

das historias em geral contadas. D. Maria Justina nasceu na vizinha 

comunidade do Saco e, depois, foi morar em outra comunidade vizinha do 

Talhado, o Pinga. Mas independente das qualificagoes educacionais de D. 

Maria Justina, foi professora do primario com apenas 15 anos, a sua memoria, 

como a de todo mundo, esta sujeita aos mesmos fenomenos que interferem na 

memoria, como a projegao e a transferencia. Segundo Michael Pollak (1992, p. 

4), a memoria "sofre flutuacoes que sao funcao do momento em que ela e 

articulada", e alem disto " a organizacao da memoria "em fungao das 

preocupagoes pessoais e politicas do momento mostra que azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA memoria e um 

fenomeno construido". 

De fato, tudo o que tem se conseguido sobre a historia do lugar sao 

pequenos fragmentos que as unicas coisas que tem em comum sao a 

presenga do casal fundador - Jose Bento Carneiro e Cecilia - e a data de sua 

chegada a essas terras - aproximadamente 1860. Outra coisa que fica 

evidente, e me foi confirmado por varios moradores, e que eles nunca reuniram 

esses fragmentos. Nao existe uma historia "oficial" do lugar que tenha sido 

discutida entre eles e que seja repassada aos mais novos. A professora 

Gilvaneide chega a afirmar que mesmo esses poucos fragmentos sobre a 

origem e seus fundadores foram levantados e reunidos apenas por pessoas de 

fora da comunidade: 

S6 se ouvia falar a histOria de Ze Bento quando vinha um grupo de 
estudiosos, pessoas vinha pesquisar, vinha estu...ai e que vinham contando 
a histbria. Af vinham perguntando, fazendo pergunta dai era que encaixava 
as his ... mas ninguem queria contar. Hoje os mais velho nao sabem contar 
nao, os idosos nao querem contar mais a historia nao. "Num sei", quando 
pergunta a histOria eles dizem "eu num sei... eu num sei nao.". Agora eu, 
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num sei mesmo, num foi repassada... eu sei o que os outros ja vem de fora 
contando. (GILVANEIDE) 

Reclama de que os idosos contavam apenas coisas sem sentido ou 

lembravam, constantemente, o quanto a vida ali sempre foi dificil e sofrida: 

Porque a gente n§o foi criado assim, so contava... meu pai contava que -
ele gosta muito assim de contar - ele dizia: minha v6 fazia isso e isso, a 
gente passava necessidade, a casa da gente era assim, ja que minha av6 ja 
ajudava, minha mae fazia isso" Ele s6 repassava isso: da av6 e da mae... ja 
e uma fonte de riqueza nao e? (GILVANEIDE) 

Historias que situem a comunidade a partir de uma origem e passando 

por fatos e personagens interligados ate chegar no presente, isto, lamenta ela, 

nunca ouviu de ninguem: 

Mas assim, as coisas que acontecia com ... vamos dizer assim, Ze Bento 
que e o fundador do Talhado, a mais de trezentos anos essa historia e uma 
coisa que tem muita coisa a ser contada que muita gente nao sabe. 
Ai ja vem a histbria de Ze Bento, quem e filho de Ze Bento. Eu ate comecei 
a fazer o trabalho, foi t§o complicado que eu desisti! Quem e filho de Ze 
Bento. Quem e quem, quem e tio, quem e primo, quem e sobrinho, quem e 
neto, quem...acho que a minha v6, acho que ela vai ser tataraneta de Ze 
Bento. A minha bisav6 e que era bisneta. E uma mistura tao grande que a 
gente nao sabe... tem que ser um estudo bem feito pra separar cada pega 
do quebra-cabeca. (GILVANEIDE) 

Gilvaneide, ja ha algum tempo, acalenta o sonho de escrever a historia 

de sua comunidade. Para realizar esse sonho vem juntando tudo o que 

encontra escrito sobre o Talhado em livros, jornais e revistas, mas ainda nao 

cogitou de pesquisar essa historia na versao dos proprios moradores do lugar, 

por que? Porque nunca ouviu historias sobre a origem da comunidade 

contadas pelos mais velhos. Ainda que nao queiram, como Gilvaneide, contar a 

historia do lugar, Raquel, Janaina e Hilda, esta uma moradora do bairro Sao 

Sebastiao mas descendentes de pais do Talhado, entre outras pessoas menos 

interessadas, tambem desejam conhecer as historias de seus antepassados e 

de seu lugar de origem. Na falta desta memoria sobre um passado que se 

esqueceu ou que nao se quer mais lembrar, resta a memoria do presente; e, 

por enquanto, e com ela que se inventa o Talhado de hoje, e com ela que se 

recompoe a atual identidade de quilombolas. 

Se podemos dizer que, em todos os niveis, a memdria e um fen6meno 
construido social e individualmente, quando se trata da memoria herdada, 
podemos tambem dizer quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ha uma ligacao fenomenologica muito estreita 
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entre a memoria e o sentimento de identidadezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (...) que e o sentido da 
imagem de si, para si e para os outros. Isto e, a imagem que uma pessoa 
adquire ao longo da vida referente a ela propria, a imagem que ela constrdi 
e apresenta aos outros e a si propria, para acreditar na sua propria 
representagao, mas tambem para ser percebida da maneira como quer 
ser percebida pelos outros. (POLLAK, 1992, p. 5) (grifos meus) 

A busca por este passado tem se tornado mais premente a partir do 

auto-reconhecimento. Este tem levado os Talhados a responderem ao mundo a 

questao basica a eles colocada: quem sao voces? E quem costuma responder 

a esta pergunta em nome do Talhado e a professora Gilvaneide dos Santos. 

Mesmo as liderancas do Talhado rural, como seu Sebastiao Braz e Pedro, 

colocam esta professora simpatica e bem falante como a porta-voz da 

comunidade. Portanto, ouvi suas memorias e informacoes, e depois as poucas 

pessoas que raramente se dispoem a uma conversa mais longa, mas estas 

sempre dizem, apos algumas respostas laconicas, que "a pessoa certa pra Ihe 

responder isso, seu moco, e a professora Gilvaneide". Mas o que eles, mesmo 

que de forma laconica, contam; do que lembram? O que recorda, o que informa 

a professora Gilvaneide? 

Para quem sempre foi estigmatizado comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA negro do Talhado, muitas 

vezes responder a pergunta "quem sao voces?" nao e facil. E quando perguntei 

a eles o que era e o que e ser negro do Talhado, poucas vezes percebi alguma 

resposta entusiasmada, em que transparecesse o orgulho de ser negro do 

Talhado. Eis mais um daqueles imponderaveis dos quais os antropologos 

devem dar conta. Cade o dom da palavra para tanto? E preciso ser um 

Malinowski, um Evans-Pritchard, um Frazer, um Gluckman, um Geertz? Ou 

seguir a recomendacao deste e fazer uma descricao densa? Nao tendo o 

talento de um estes citados e sem o dom da palavra, e ainda em duvidas sobre 

como dar densidade a uma descricao, opto por transcrever algumas das 

respostas que ouvi. 

E que antes chamavam os "negro do Talhado", quem era negro do Talhado 
nao queria ser por causa dessa coisa: "6 negro do Talhado"; e ai, dez anos 
atras, escondia a sua origem de negro do Talhado (LUCIA, ex-professora da 
escola Amanda) 

Mas antes nao se diziam quilombolas, muitos tinham vergonha ate de dizer 
que eram do Talhado. (GILVANEIDE, atual professora da escola Aruanda) 
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Quando a gente vinha na cidade, as coisas aqui eram muito dificeis para 
nos. Nem um copo d'agua queriam dar pra gente. A gente tinha que beber 
na beira do acude com os bichos. Se fosse pedir agua em uma casa, era 
enxotado; parece que tinham medo da gente... A gente nao era tratado 
como pessoa... Era pior que bicho. Se nao chegassemos perto ou fossemos 
falar com alguem, nem ligavam pra n6s. Hoje a coisa 'ta mudando. Nao 
muito. Com esse negocio de ser quilombola, ja mudou um pouco. (DAMlAO 
DOS SANTOS) 

Eu tinha vergonha de ser apontada na rua como negra. O pessoal dizia: 
Olha, la vem a nega do Talhado! E eu morria de vergonha, porque ser negro 
do Talhado era... era como... nem sei dizer, era pior que ser bicho; nem 
bicho era t§o...(MARIA DO CEU, presidente do Galp3o da Louceiras) 

Tao desprezado, desprestigiado? Estas parecem ser as palavras que a 

falta de palavras impediu Ceu de concluir sua comparacao. Violentos, 

cachaceiros e desordeiros, estes sao os principals adjetivos pejorativos com 

que sao definidos, desde sempre, os negros do Talhado. Como desfazer esta 

imagem? Pelo que tenho observado nem a notoriedade conseguida atraves do 

filmezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Aruanda; nem a mudanga para a cidade e o consequents convivio mais 

proximo com a sociedade de Santa Luzia; e tampouco o auto-reconhecimento 

como quilombolas que os faz alvos de reportagens, documentarios e trabalhos 

academicos, tem transformado muito esta imagem. 

Mas nao e so assim que eles se veem. Aquilo que os Talhados tem e 

que os particularizam tem se mesclado com a maneira que os "de fora" os 

veem e a partir desta mescla, dessa interacao, a qual nao apaga as fronteiras 

entre eles e nos, vem se recompondo a identidade deles, agora como uma 

identidade etnica atribuida e auto-atribuida. O conteudo para isto, tanto vem de 

dentro, como e trazido pelos "de fora", numa relagao que cruza fronteiras 

sociais, mas as conservam. Mas, entao, quem e o Talhado? Se os mais velhos 

"perderam" a memoria, o que contam os mais novos? Quais suas lembrangas? 

Qual a memoria do seu presente? Vemos o mesmo que eles veem? 

"UMA CASINHA QUALQUER NO COLO DA SERRA" 

Aqui os da terra chegaram ha um seculo e meio. Aqui no topo da serra, 

que depois foi denominado de Aruanda,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA os homens ficaram no chao mirando 

as estrelas42. Quem chega ao Talhado rural ve poucas casas; uma aqui, outra 

4 2 Este e o seguinte trecho em italico, bem como o subtitulo desta parte do capitulo sao versos de No colo 
da serra, letra e musica de Vinicius de Moraes e Toquinho. 
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acola. Nao se ve plantacoes. Nao ha comercio. Nao ha empreendimentos, e o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

que mais prometer aos herdeiros da vida?. Nao que as casas nao existam, mas 

sao poucas para o imenso espaco de muitas pedras, serras, caatinga; apenas 

40 familias e 120 pessoas vivem hoje nos, aproximadamente, 490, hectares 

que abrangem os sete sitios que compoem o Talhado rural 4 3 . Sao estes: 

Oiticiquinha, Pedra Redonda, Serrinha, Macambira, Balango, Riacho Grande e 

Olho D'agua do Talhado, ou simplesmente Talhado, na denominacao regional 

de todos estes sitios; ou ainda a partir da diferenciacao interna, e chamado de: 

Talhado mesmo. E la perto da barragem, la embaixo! Nao sei se ele sabe 
[dirigindo-se ao motorista que conhece a rgiao], a barragem la que foi 
construida la no Talhado mesmo. La e que e o Talhado mesmo. A gente que 
apelidou assim: la no Talhado de baixo; Talhado de cima, que e esse aqui. 
(GILVANEIDE) 

As casas, em geral, sao longes umas das outras, de taipa ou de tijolos a 

vista, brancas ou cor da terra, da cor do barro. Nao ha um nucleo mais 

densamente habitado, nem proximo a escola, a capela e a antiga bodega e 

casa de Sebastiao Braz, e a casa da professora Gilvaneide, todas estas 

construcoes bem proximas umas das outras. Ou seja, nao ha uma vila, um 

povoado. Ha muitas casas abandonadas, principalmente casas de taipa, mas 

algumas sao de tijolos; todas, porem, denotam os sinais do longo tempo que 

estao fechadas. 

A economia, assim como o numero de habitantes parece em franco 

declinio. Quase toda a producao agricola e pecuaria e destinada ao consumo 

dos proprios produtores, se ha algum excedente, ai sim este e destinado a 

venda em outros locais vizinhos. 

E possivel ver, atualmente, varias tentativas de exploracao de minerios, 

como por exemplo, o quartzo, o caulim e o granito. A agua-marinha um pedra 

semi-preciosa de grande valor, ja foi encontrada, por acaso, por algumas 

pessoas da Serra do Talhado e arredores. Pelo que contam alguns, nenhum 

morador do Talhado a encontrou, mas ha indicios que possa existir na 

comunidade, assim, o sonho de muitos, e encontrar uma pedrinha dessas par 

tirar "o pe da lama". Acreditam que encontrando uma agua-marinha possam 

4 3 Estes numeros sao fornecidos por Raquel, a partir de um levantamento realizado pela ANIRT -
Associagao do Nucleo de Integragao Rural do Talhado e pela CECNEQ. 
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ficar ricos. O mesmo caulim que faz a riqueza de grandes mineradoras no 

Serido paraibano, nao passou de uma minguada tentativa de exploracao no 

Talhado, um empreendimento que esta hoje la, abandonado a beira da estrada 

ainda com sacos cheios de caulim que nao puderam ser comercializados, entre 

outras coisas, como explicam, pela dificuldade de transporter qualquer coisa de 

la de cima. 

Casas no Talhado rural. 

Uma plantacao de algodao, como nos mostra em seu sitio, seu 

Sebastiao Braz, e apenas uma tentativa esporadica de conseguir algum lucro 

extra, "mas com a seca dos ultimos cinco anos e a praga do tal bicudo a gente 

parou de plantar algodao", relatam Seu Sebastiao Braz e Ze de Cosme, ou 

seja, as adversidades naturais nao tem favorecido o cultivo desta cultura As 

tecnicas empregadas, o uso de velhas ferramentas e o desconhecimento de 

novas tecnicas de plantio e criacao, tambem dificultam o alcance de uma 

produtividade maior. Todo o processo de preparo da terra, plantio e colheita 

s§o feito manualmente. Enxada, pa, chibanca, foice sao os velhos instrumentos 

sempre uteis e presente entre os agricultores pra realizarem suas tarefas de 

cultivo da terra. 
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O feijao, este sim, tem garantido safras continuas que proveem o 

sustento de grande parte daqueles que ainda insistem (este verbo e bastante 

repetido, parece que esperam, como realmente foi dito por Gilvaneide, que o 

Talhado "vire um deserto") em permanecer no Talhado. Todos dizem que quem 

cuida da terra sao os homens, mas nao sao poucos os relatos, as falas que 

apontam a presenca feminina junto aos maridos e pais tanto na hora do 

preparo da terra, como no momento do plantio e da colheita. Apenas esta 

presenca nao e constante. Esta possivel tendencia de uma crescente presenca 

feminina nos trabalhos agricolas, pode, talvez, ser explicada pela diminuicao no 

fabrico de louga na zona rural, ao menos no fabrico para comercializagao, pois 

ainda fazem louga para consumo proprio. 

Junto com o feijao, o jerimum, a melancia, a batata-doce, milho e a 

mandioca sao outras culturas possiveis de encontrar no Talhado, alias, estes 

foram alimentos sempre presentes nos momentos em fomos convidados a 

comer com eles. Tomate, arroz, cuscuz, biscoitos, pao, verduras, entre outros, 

sao alimentos que sao comprados em mercados e feiras em Santa Luzia. 

A seca tem sido um empecilho maior para agricultura que para a criagao 

de animais; entre estes encontramos bodes e cabras, porcos, galinhas e 

algumas poucas vacas. Tornando-se obstaculo para a produgao agropecuaria, 

a seca inviabiliza a sobrevivencia, a qualidade de vida e, portanto, a 

permanencia do grupo em suas terras. A falta de agua e apontada como a 

motivagao maior migragao incessante dos talhadinos. Outra lembranga da 

professora Gilvaneide explica esta migragao; recorda o fato de que, do 

Talhado, 

Ja foi embora muita gente por falta de agua. Porque alimentacao... nao tinha 
agua pra cozinhar, hoje ja e diferente. Nao se lavava roupa, ia lavar roupa 
em Santa Luzia, lavava pela aqueles acude da beira da pista la... com 
aquelas aguas tudo contaminada a gente nao sabe nem o que tem tanto ali 
e a gente saia daqui pra lavar roupa la porque aqui nao tinha agua pra lavar. 
Tomava agua que tinha de carro-pipa... AI essa revolta, vem essa revolta 
por causa do sofrimento... De tanto sofrer que se revolta com as coisas 
que... (GILVANEIDE)44 

Gilvaneide possui um jeito peculiar de falar que consiste, alem da rapidez com que emite palavras e 
frases, em nao completar as frases; mas isto nao parece apontar para uma tentativa de deixar 
subentendidas palavras ou significados, porem parece, isto sim, que ela acredita que seu interlocutor 
consegue completar as exatas palavras que ela nao emitiu. E nao apenas frases ficam incompletas, as 
vezes, ficam faltando toda uma sentenca, um pensamento, um argumento que ela parece crer que para o 
interlocutor esta claro. Isto causa a impressao de que ela mudou bruscamente de assunto. Coisa que ela 
realmente, as vezes o faz. No entanto, sao perfeitamente compreensiveis os dialogos que se tem com 
ela; basta prestar atencao ou pedir o complemento dos argumentos, opinioes ou explicates. A 
peculiaridade da fala dos membros do Talhado ja objeto de estudo de uma dissertacao na area de Letras. 
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Com isto fica realmente dificil produzir o minimo necessario para se 

manter dignamente; justifica-se, pois, aquela migragao maciga em busca de 

uma vida melhor. Mesmo antes do auto-reconhecimento houve tentativas de 

dinamizar a economia atraves de outras atividades mais compativeis com a 

escassez de agua, a propria mineragao e uma delas, mas foram tentativas 

neste caso, de empreendimento individual. Mas houveram, ainda, tentativas 

coletivas, que tambem nao deram certo, como a horta comunitaria - que seria 

viavel a partir da irrigagao com agua armazenada em cisternas - e cursos de 

corte e costura, entre outras. 

A musica, fonte de renda para varios homens da comunidade, so e 

rentavel para os que saem da zona rural. Em torno de dez trios de forro em 

Santa Luzia sao compostos por musicos do Talhado. A musica tocada no alto 

da serra serve para a diversao deles mesmos; apenas ocasionalmente os que 

la estao ganham algum dinheiro tocando em festas que ocorrem em sitios da 

regiao. 

A unica escola que tem no Talhado, hoje leva o nome de Aruanda. Em 

1975, quando Cavalcanti realizou o primeiro estudo academico sobre o 

Talhado, a escola levava o nome de Grupo Escolar Jose Bento Carneiro; o 

predio onde funcionou esta escola esta atualmente abandonado e em 

avangado estado de deterioragao. Ha poucos metros dele foi construida a nova 

escola da comunidade, denominada de Escola Municipal Aruanda. A educagao, 

segundo professoras e merendeiras, que no fim das contas sao as mesmas, 

professora e merendeira e merendeira e professora, sendo que o cargo oficial 

de professora nao e ocupado por ninguem, melhorou bastante. A professora 

formada em pedagogia, Gilvaneide, oficialmente e merendeira. Raquel 

professora do ensino infantil, tambem, quando era possivel, ministrava aulas de 

catequese no grupo escolar, junto com Gilvaneide. 

O ensino na escola Aruanda e em classe multisseriada, isto significa que 

em uma mesma sala de aula estudam simultaneamente alunos de diversas 

series. Em grande parte das escolas que adotam o ensino multisseriado, este 

se limita a atender as quatro primeiras series do ensino fundamental; no 

Talhado nao e diferente. Desta forma, se um aluno deseja continuar os estudos 

ele deve faze-lo em Santa Luzia. 
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Atualmente o transporte destes alunos e feito em duas etapas. Eles 

seguem em um carro da comunidade ate a BR-230, onde apanham um onibus 

escolar ate a cidade. O carro e dirigido pelo antigo professor, Divalci dos 

Santos. Divalci trabalhava no MOBRAL. Trabalhava com o ensino infantil, 

fundamental e com MOBRAL; depois foi embora para Sao Paulo e em seu 

lugar ai ficou sua irma Lucia. Hoje, alem de dirigir o carro que transports os 

estudantes, como contratado da Prefeitura, Divalci e mais um que se dedica ao 

aprimoramento de seus dons musicais de sanfoneiro. Lucia tambem deixou de 

ser professora e hoje e merendeira. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"OLHA LA VAI PASSANDO A PROCISSAO..." 

Missas aconteciam na escola, antes, eram celebradas na casa de Seu 

Sebastiao Braz, no segundo domingo de cada mes. Em 2009 foi inaugurada a 

capela dedicada a Sao Jose. Uma vez por mes um dos dois padres de Santa 

Luzia sobe para celebrar uma missa. Vao as missas na cidade apenas 

naquelas considerada "mais tradicionais", como a de Santa Luzia e a missa do 

Rosario. "A de Santa Luzia e dificil perder que e uma tradigao mesmo... num e 

por causa da religiosidade que vao para essa missa, mas sim por causa da 

tradicao", explica Gilvaneide. 

Os "evangelicos" ja foram visitar o Talhado, foram la "fazer seu trabalho" 

(evangelizar) e realizar doagoes, mas, dizem, ninguem quis se converter. 

Quando perguntei se as pessoas mais velhas contavam algo sobre algum dia 

terem existido no Talhado manifestagoes de religioes afro-brasileiras, 

Gilvaneide responde que "nao, aqui nunca aconteceu nao". E uma resposta 

curta, num torn entre melancolico e chateado, nao querendo falar sobre este 

passado. Da mesma forma que disseram nao aos evangelicos, tambem 

disseramzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA nao quando foram convidados a professar crengas afro-brasileiras. 

Entre indignada com a proposta - para professarem estas crengas - e 

triunfante pela negagao da mesma, Gilvaneide relata que, 

Ja foi cobrado da gente, depois que aqui virou quilombo, que a gente 
manifestasse a cultura afro, mas ninguem aceitou ate agora, ninguem 
aceitou nao. Ate que a secretaria [de Educac§o] disse assim, olhou pra mim 
e disse: Voce, por isso que voce e estourada, porque voce tem tudo de 
lansa, nao sei o que, voce tem tudo de Xango. Eu disse: Eu nao tenho nada 
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a ver com isso. (...) Ela disse: Eu ainda vou ver voce la no Talhado sendo 
chefe de saiao, de Xango. Eu disse: Voce vai ve nunca! (GILVANEIDE) 

Lamenta ela que a comunidade do Talhado venha progressivamente 

perdendo a identidade. E esta perda, diz Gilvaneide ocorre, tambem, no 

aspecto religioso. Nao se trata de conversao as religioes evangelicas ou afro-

brasileiras, mas sim pelo esquecimento das tradicoes. Entre estas a mais 

sentida, e nao apenas por ela, tambem D. Maria Rita e Da Guia tambem 

expressam o mesmo pesar por nao mais acontecer as comemoragoes que 

ocorriam no chamadozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Mes Mariano. Assim como sao realizados os festejos 

joaninos no mes de junho em homenagem a Sao Joao, Sao Pedro e Santo 

Antonio, o mes de maio e dedicado a louvar a Virgem Maria. As festividades de 

maio tem sua origem nas denominadas religioes pagas da Europa que tanto 

influenciaram a bruxaria moderna a festa de Beltane, tambem conhecida como 

a "Festa de Maio", era um saba no qual era comemorada a fertilidade da Mae 

Terra e de todos seus filhos (animais, pessoas, plantas). Dele derivam as 

comemoracoes e ritos que atualmente se realizam em homenagem a Mae de 

Cristo e, tambem, o fato de se considerar o mes de maio, como o mes das 

noivas. 

Por causa disto ainda se mantem, mesmo que enfraquecido, o costume 

de louvar a Virgem Maria durante os 31 dias de maio. A louvacao ocorre tanto 

com novenas e missas, quanto com festas e procissoes. Gilvaneide e Da Guia 

contam como eram essas comemoracoes em homenagem a Virgem Maria no 

Talhado. 

As mais velhas rezavam as novenas; no encerramento tinha aquela 
festa...como Tereza diz, profana; mas tinha a festa religiosa; tinha a novena; 
tinha a procissao; o acompanhamento da Santa; tinha aquele encerramento 
com a, a gente chamava a queimagao, na ... na ... na lingua dos idosos 
mesmo: A queimacao de ful6, eles chamavam assim. A gente pegava um 
bocado de flor de ...de Sao Joao, aquela flor amarela, todo dia que ia pra 
novena levava uma sacolinha ou ... ou uma trouxinha , como a gente 
chama, na cabeca e deixava la, tinha aquela tradigao. As criangas ficavam 
em volta da fogueira, eles rezando, e em volta da fogueira as criangas com 
a bandeirinha, as mogas que eram mais adultas um pouquinho, com as 
lanternas. (GILVANEIDE) 

A intengao de Gilvaneide e de algumas mulheres do Talhado e a de 

retomar esta tradigao para as geragoes mais novas conhegam como era o 
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Talhado. Esta antiga tradigao da comunidade nao esta sendo deixada de lado 

apenas aqui. Este costume de render homenagens a Virgem que nao e 

exclusivo do Talhado - mas que para este tinha um especial significado 

enquanto durou - e que ja foi bem mais disseminado, esta perdendo forca em 

muitas localidades da Paraiba. 

Tanto na Pitombeira quanto no bairro Nossa Senhora de Fatima em 

Santa Luzia, os moradores deste bairro, principalmente os oriundos desta outra 

comunidade quilombola, costumam organizar, ainda, celebracoes a Nossa 

Senhora de Fatima no mes de maio, porem, estas ja nao mais se estendem por 

todo o mes. 

As comemoragoes do mes mariano no Talhado duravam, recorda 

tambem Da Guia, o mes inteiro e culminavam no ultimo dia com homenagens a 

Nossa Senhora de Fatima, uma procissao com muitas pessoas carregando 

lantemas e a queima das flores em volta de uma fogueira, acompanhada de 

muitos cantos. Da Guia, em sua casa no Monte, lembra e descreve com 

entusiasmo alguns detalhes destas comemoragoes. Talvez percebendo que 

nos, seus ouvintes, quiga nao possamos visualizar (e com razao) o que sao as 

lanternas que eles carregavam, descreve que estas lanternas eram, 

Feitas com uma vela que era colocada num pedaco de madeira, assim ... 
redondo, que se enfeitava com papel colorido ao redor da vela, e ficava 
aquela coisa bem bonita, era simples mas era bem bonita, e nao queimava 
o papel pela maneira que a gente colocava ele, e sai todo mundo em 
procissao com aquelas velas na mao... ah, era muito bonito! Que saudade! 
(DA GUIA) 

E Gilvaneide continua descrevendo coisas que se lembra destas 

comemoragoes: 

Ai, ao redor da fogueira, de dentro de casa saia em procissao tambem pra 
fogueira; ao redor da fogueira ai ia jogando aquelas flor dentro do fogo, 
dentro da fogueira e elas iam queimando, elas iam cantando assim: 

Vamos companheiros 
Com muita alegria 
Queimar as fuld (na maneira que elas falavam) 
No mes de Maria. 

Ai tinha esse encerramento... isso era no dia do encerramento. 
Eu to querendo trazer isso de volta, esse 2007 eu vou ver se consigo trazer 
essa festa porque era uma festa que chamava muito a atencao da 
vizinhanca, todo mundo vinha pra ficar, o forrb da casa de Cico Beto no 
final, quando terminava tinha um forrb da casa de Cico Beto que era o pai 
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de Titico. A gente ja pode puxar pra escola e depois fazer a festinha do 
encerramento. 

Mas desde o inicio da decada de 1980 o Talhado nao mais comemora o 

Mes Mariano. E Gilvaneide, ja ha algum tempo, vem acalentando o sonho de 

reavivar essa tradicao. No caso de Gilvaneide, mas do que saudades de tempo 

inesquecivel, a intengao parece ser a de preencher lacunas repletas de 

esquecimento da historia do Talhado e nao deixar se perder caracteristicas 

caras a sua identidade. 

A mem6ria, essa operacao coletiva dos acontecimentos e das 
interpretagoes do passado que se quer salvaguardar, se integra, como 
vimos, em tentativas mais ou menos conscientes de definir e de reforcar 
sentimentos de pertencimento e fronteiras sociais entre coletividades de 
tamanhos diferentes: partidos, sindicatos, igrejas, aldeias, regioes, elas, 
familias, nacoes etc. A referenda ao passado serve para manter a coesao 
dos grupos e das instituicoes que compSem uma sociedade, para definir seu 
lugar respectivo, sua complementaridade, mas tambem as oposicSes 
irredutiveis. (POLLAK, 1989, p. 7) 

A participagao, ou a ausencia, do Talhado nas festas religiosas da 

regiao deixa transparecer sua inclusao (ou exclusao) com a sociedade 

envolvente. Ainda que esta seja uma tradigao compartilhada com outras 

sociedades e comunidades vizinhas - tanto que Gilvaneide lembra da presenga 

de pessoas de outras localidades participando dela - , esta e uma 

comemoragao que alguns querem recuperar, ao mesmo tempo em que 

rejeitam outras de maior expressao na regiao, ou pouco participam destas, 

como e o caso da Festa do Rosario ou das mesmas comemoragoes - do Mes 

Mariano - no bairro Nossa Senhora de Fatima ou na Pitombeira. 

Atualmente sua devogao, no que diz respeito aos santos catolicos, volta-

se bastante para Sao Jose, em homenagem ao qual e dedicada a capela 

recentemente la construida - no Talhado do alto da serra - , sua construgao foi 

concluida em 2009. Ainda assim, mesmo na Festa de Sao Jose Operario - 1° 

de maio - , cujas comemoragoes ocorrem no bairro que leva o nome deste 

santo e na capela a ele dedicada na cidade, a presenga dos talhadinos e 

pouca. 

As homenagens a este santo, padroeiro dos trabalhadores, iniciam na 

ultima semana de abril e culminam no dia dedicado a Sao Jose, dia 1° de maio. 
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Ao contrario da Festa de Santa Luzia que e comemorada em toda a cidade, as 

comemoragoes daquele santo ficam limitadas quase exclusivamente ao bairro 

Sao Jose, como analogamente ocorre com a Festa do Rosario e a Festa de 

Nossa Senhora de Fatima, mais comemoradas no bairro que leva o nome 

desta ultima santa. 

O bairro Sao Jose, que e considerado o maior bairro da cidade, ja 

existia quando os moradores do Talhado comecaram a se instalar nele, assim, 

ele nao e composto apenas por pessoas oriundas desta comunidade e nem 

constituem estes a maioria de seus habitantes. Algumas pessoas do Talhado a 

quem perguntei o porque da devocao a este santo nao souberam responder o 

motive Porem, mesmo desconhecendo tal motivo, D. Maria Rita que se diz 

devota dele (e de muitos outros santos e santas, dos quais tem varias imagens 

em casa, inclusive uma imagem de lemanja) e que se empenhou a fundo na 

arrecadacao de fundos para a construcao da capela a ele dedicada la na serra, 

arrisca a hipotese de que os talhadinos sao dele devotos porque Sao Jose os 

acolheu neste bairro que leva seu nome. 

A Festa de Nossa Senhora do Rosario em Santa Luzia 4 5 e uma das 

manifestacoes religiosas de grande expressao na regiao do Vale do Sabugi. 

Realizada, em geral, na primeira semana de outubro, e uma festa organizada 

pela Irmandade de Nossa Senhora do Rosario desde 1871. Com sede no 

bairro de Nossa Senhora de Fatima, esta irmandade e composta por 

moradores deste bairro que ou vieram da Pitombeira ou sao descendentes de 

pessoas desta comunidade. 

Nao poucos sao aqueles que, vindos de outras cidades para 

participarem destes festejos em Santa Luzia, associam esta festa a 

comunidade do Talhado e esperam ver os membros desta participando dela. 

Para surpresa geral, as pessoas do Talhado nao participam destes festejos -

nem do seu sentido religioso e nem do profano - , e menos ainda fazem parte 

da Irmandade do Rosario. Esta expectativa vem do fato de sempre se associar 

Nossa Senhora do Rosario, assim como Santa Efigenia e Sao Benedito, as 

comunidades negras. Nossa Senhora do Rosario, em especial, porque de 

Para maiores detalhes sobre esta festa de Nossa Senhora do Rosario realizada em Santa Luzia, 
consultar a monografia de Jordania de Araujo Souza: Uma abordagem da festa de Nossa Senhora do 
Rosario em Santa Luzia. UFCG, 2006. 
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acordo com antigos relatos, essa devocao das comunidades negras viria desde 

antes terem eles sidos introduzidos no Brasil como escravos. O culto a esta 

santa teria sido introduzido na Africa atraves de missionaries dominicanos e a 

ele teriam sido acrescentados novos rituais pelos povos que o aceitaram. 

Quando e contada a origem da comunidade atraves de seu fundador, Ze 

Bento Carneiro, costuma ser mencionado o fato de ele ter vivido na Pitombeira 

onde tinha algumas terras, as quais teria trocado por outras terras no Talhado. 

Nao e incomum pessoas das duas comunidades mencionarem a ligagao 

parental entre elas. Alguns membros do Talhado chegam a mencionar que 

possuem terras na Pitombeira. Esta comunidade pertencente ao vizinho 

municipio de Varzea, o qual ja pertenceu a Santa Luzia, foi auto-reconhecida 

(com o nome de Comunidade de Pitombeira) como comunidade remanescente 

de quilombo em 2005 4 6 . Apesar da origem em comum, de sua adjacencia e da 

consanguinidade que as tornam muitos proximas, ha uma rivalidade entre 

estas comunidades. No encerramento da Festa do Rosario em 2007, ouvimos 

alguns membros da Irmandade afirmarem entusiasmados, porque igual ao 

Talhado eles agora tambem eram uma comunidade quilombola, que "agora nos 

vamos mostrar para eles o que e ser negro". Gilvaneide diz que o pessoal do 

Talhado "muito pouco" participa da Festa do Rosario e que ja tentaram 

participar mais, porem, 

O pessoal que comanda la...como diz? Eu gosto de falar e as vezes eu falo 
palavras que fere as pessoas. O pessoal la que chefia mesmo a equipe, 
eles nao se entrosam nao com o pessoal aqui do Talhado nao. Por exemplo, 
Bernadete (Bibia), coisa assim, uma coisa assim que envolve o pessoal do 
Talhado, ai ela fica dizendo a Tereza: (....) "em tudo quer envolver o povo do 
Talhado, eles ja tao envolvidos demais!". Quer dizer, ai afasta a gente de 
participar de uma coisa que e dos negros, onde ela e presidente e ela nao e 
negra. Ela nao tinha que ta fazendo nada. Que e coisa dos negros, elas nao 
tinha que participar, nao e? Que Bernadete nao e negra; ja tem Peta, irma 
dela que e negra, mas ela, assim, e quem chefia , quem comanda. Ela e 
assim...eu acho, nao sei se e preconceito meu, que existe preconceito pra 
tudo, eu acho que ela nao gosta muito assim de ta com a gente, o pessoal 
aqui do Talhado. AI o pessoal faz: Ta bem! Ai pega e se afasta. Crianca 
sente quando a gente n§o gosta dele, imagina adulto... que e mais facil de 
se machucar. 

4 6 O Talhado foi auto-reconhecido em abril de 2004 e o bairro de Sao Jose foi autorreconhecido em junho 

de 2005. 
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Nas Festas do Rosario que observei em Santa Luzia, percebi o quanto e 

exata a informagao de Gilvaneide quanto a pouca participacao dos talhadinos 

nesta festa. 

Na Festa de Santa Luzia, padroeira da cidade, ao contrario, participam 

mais ativamente, em especial das missas, das novenas e da procissao. Esta 

festa inicia no dia 4 e se estende ate o dia 13 de dezembro. E admiravel o 

entusiasmo e o envolvimento da populagao nesta comemoragao. E se os 

moradores do Talhado nao tem uma participacao mais efetiva na organizagao 

da festa, nem por isso deixam expressar sua devocao nesta data. 

A festa e organizada por uma comissao da propria paroquia e recebe 

apoio incondicional nao so da Igreja como do da Prefeitura Municipal, dos 

comerciantes e da populagao em geral. Alem dos ritos religiosos, como missas, 

procissao e novenas, sao realizadas, na parte profana da festa, jantares 

beneficentes, carreatas, o desfile das princesas, leiloes para arrecadar fundos 

para a paroquia e a sempre presente quermesse em frente a Matriz, com 

apresentagoes de grupos musicais e com barraquinhas onde sao vendidos 

alimentos e bebidas. 

Nesta festa, sim, podemos encontrar pessoas do Talhado em numero 

mais expressivo do que nas Festas do Rosario. Eles, quando nao participam 

das novenas com os nao-talhadinos, participam de novenas onde sao maioria, 

senao totalidade. Participam, igualmente, da festa profana. Fazem-se 

presentes, tambem, das missas durante a semana e da procissao que ocorre 

no dia 13 de dezembro. A esta procissao, que comega no meio da tarde, acorre 

nao apenas a populagao de Santa Luzia, como tambem uma imensa massa de 

devotos de cidades vizinhas. O numero de participantes, em 2007, foi estimado 

em torno de 50.000 pessoas; dessa procissao, bem mais do que na festa 

profana, participam muitas pessoas do Talhado. 

Outra festa religiosa a qual os talhadinos dedicam sua devogao e a 

Festa de Sao Sebastiao, que culmina, tambem com uma procissao, no dia 20 

de Janeiro. Esta festa, bem como as outras festas religiosas da cidade - a do 

Rosario, a de Santa Luzia, a de Nossa Senhora de Fatima e a de Sao 

Sebastiao - e sempre precedida por missas que ocorrem na Igreja Matriz e 

novenas que, em sua maioria ocorrem no bairro de Sao Sebastiao, tambem 
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chamado de o Monte. A unica festa religiosa em que as missas nao ocorriam 

na Matriz era a Festa de Sao Jose Operario, isto porque ha uma capela no 

proprio bairro. 

Atualmente uma nova capela foi construida na cidade, e foi consagrada 

a Nossa Senhora do Rosario. A intengao e que, de agora em diante, as 

comemoragoes a esta santa se concentrem nesta nova capela, fato este que 

esta gerando protestos por parte daqueles que nao querem que estas 

comemoragoes saiam da Igreja Matriz. Mas o padre encarregado da Paroquia 

apoia esta transference porque acredita que isto fara com que a comunidade 

negra participe mais ativamente destas comemoragoes. 

Capela dedicada a Sao Sebastiao. localizada no bairro que, 

tambem, leva o nome deste santo 

Apesar de haver uma capela no alto do Monte, encimada por um 

cruzeiro, esta e tao diminuta que mal comporta um sacerdote e seus auxiliares. 

Desta forma, o mais apropriado e realizar as missas na Igreja Matriz. Na missa 

do dia 20 de Janeiro ha o costume de abengoar fitas vermelhas que serao 

portadas pelos que acompanham a procissao. E para aquele cruzeiro, saindo 

da Matriz, percorrendo ruas da cidade e atravessando a BR-230, que se dirige 
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a procissao de Sao Sebastiao no dia dedicado a este santo. Da base do monte 

ate o cruzeiro sao uns 250 metros de distancia, nao de altura, que sao 

percorridos por muitos a pe e, ate, de joelhos, para agradecer alguma dadiva 

alcangada. Esta Festa de Sao Sebastiao, em numero de fieis nao rivaliza com 

a Festa do Rosario e, e claro, muito menos com a de Santa Luzia, mas vem 

crescendo a cada ano. Os organizadores dela, membros das pastorais e 

moradores do bairro, estimam que umas tres mil a quatro mil pessoas tomem 

parte na procissao. Tambem esta festa tem o seu lado profano onde 

acontecem shows com artistas locais e montam-se barracas onde sao 

consumidos alimentos e bebidas. 

Nesta festa a participagao dos talhadinos e maciga, pois o Monte e o 

bairro de Santa Luzia com a maior concentragao de pessoas nao so oriundas 

do Talhado, como de descendentes destas. Como muitas das novenas se 

realizam no Monte e varios membros da comissao que organiza a festa, ainda 

que nao sejam do Talhado ou descendentes dele, estes parecem que 

participam com mais desenvoltura e entusiasmo deste evento. E enquanto 

esperam as coisas la do ceu, que da terra nada vem, vao dando um jeito de, 

mesmo penando, viverem nesse sertao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

DO CORPO E DA ALMA 

E como cuidam da vida? Quem os protege? Quem cura suas doengas, a 

crenga ou a ciencia? Medico ou rezador? Respondem Lucia e Gilvaneide: 

Dependendo, depende da ocasiao, nao e? Da situagao em que se encontra; 
se preciso descer, desce [azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA serra afe Santa Luzia], senao, espera a medica 
vim, tem aquele dia marcado que ela vem, ai, assim, tem pessoas que um 
problema de saude, esperar vim ... Tem casos assim, tem pessoas que ta 
com dores, vai pra rezadeira, so tem duas aqui que rezam, mas quem reza 
mesmo, que reza nessas coisas assim dores, que reza nas criangas pra 
mau-olhado... e Rita Ventura, e la no Talhado mesmo... la perto da 
barragem. Ainda tem... as pessoas ainda tem essa tradigao de procurar 
rezar, ir pra pessoa pra ela rezar. (GILVANEIDE) 

Severino de T6nia era rezador daqui. Tinha mais, tinha Rosa, era parteira 
tambem como ele, rezadora, rezava tambem...Nessa epoca eh... quando 
adoecia um, ficava bom com remedio do mato. (LOCIA) 

Severino de Tonia foi parteiro e rezador e, lembram alguns, era um dos 

poucos que sabiam e gostavam de contar historias sobre o Talhado. Recordam 
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que ele andava sempre com Linduarte Noronha quando este cineasta esteve 

na comunidade e filmouzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Aruanda. As informagoes que Noronha teve sobre a 

comunidade, entao, teriam sido fornecidas por Severino de Tonia. Mas, a 

respeito de Severino e suas historias, me confidencia um dos lideres da 

comunidade, desacreditando e fazendo pouco, diz que "aquele era um 

contador de historia! Conversava muito! Nao da pra acreditar no que ele 

contava". Explica Gilvaneide que, atualmente em caso de dores, mal-estar, 

quando as pessoas nao estao bem e nao sabem o que tem, mas sabem que 

nao e doenga, 

Tem casos assim tem pessoas que ta com dores, vai pra rezadeira, s6 tem 
duas aqui que rezam, mas quem reza mesmo, que reza nessas coisas 
assim dores, que reza nas criangas pra mau-olhado... e Rita Ventura... e la 
no Talhado mesmo... la perto da barragem. Ainda tem, as pessoas ainda 
tem essa tradigao de procurar rezar, ir pra pessoa pra ela rezar. 
(GILVANEIDE) 

Se as rezadeiras nao dao um jeito, e nem os remedios do mato, entao 

ou espera a medica subir a serra para a visita mensal ou desce para procurar 

um em Santa Luzia, mas isto so em ultimo caso. A alternativa, na ausencia 

(permanente) da medica e enfermeiras, e o agente de saude que mora no 

Talhado, "mas e so pra aconselhamento". Medica e enfermeiras, uma vez por 

mes, passam um dia inteiro no Talhado realizando consultas, realizando 

pequenos procedimentos (ministrando injegoes, fazendo curativos, verficando 

pressao) e entregando medicamentos; caso seja receitado um remedio que a 

medica nao levou, esta autoriza o paciente a pega-lo em Santa Luzia. Para 

algum tratamento com medicamentos a serem ministrado diariamente em um 

curto periodo, ou em casos que devem ser aplicadas injegoes, o paciente e 

encaminhado ao hospital de Santa Luzia. 

No caso do paciente precisar ir diariamente a Santa Luzia, o 

deslocamento deste e feito no carro que leva os estudantes, e a estadia 

daquele, se nao tiver "casa na rua", e na casa de parentes ou conhecidos;mas, 

atualmente, esclarece Gilvaneide, "quase todo mundo aqui tem uma casinha na 

rua, fechada". 

Quando nao recorrem a medicina alopatica, o tratamento e feito atraves 

de remedios naturais, 
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As vezes a gente usa remedio natural, chas, tem pessoas que nao gosta de 
usar, nao, eu gosto. Eu gosto, assim, de tomar agua, uma agua... tem 
plantas que ela... ela auxilia no tratamento de inflamacSes, nao e, ela seria 
como um antibi6tico, como, por exemplo, a umburana , a casca da 
umburana, ela e 6tima pra rouquice, pra problema de garganta, otima, pra 
tosse, tem aquelas tosse bem...como a gente chama, eu costumo dizer aqui 
com os meninos quando eles chegam na escola tossindo eu digo: Voces tao 
com uma tosse de cachorro; ai eu mesmo digo: Coloquem um pedaco de 
casca de umburana na agua pra voce tomar; mande sua mae fazer isso. 
Cha de alfazema, que a gente chama de alfazema braba, porque tudo que e 
do mato a gente considera que e uma coisa nao e, ai a alfazema, o 
cumaru... tudo isso e bom pra bronquite, pneumonia, s6 que tem uns caso 
que tem que fazer um tratamento, acompanhamento medico, acho que os 
casos mais... (GILVANEIDE) 

Se, como contam, a historia do lugar e pouco conhecida porque e pouco 

contada, o conhecimento sobre os recursos naturais para manter a saude 

parece ser bem conhecido e e repassado a todos. Varias pessoas com as 

quais conversei a este respeito, novas ou idosas, sabiam sobre plantas usadas 

como remedio. A crenca na eficacia deste tipo de medicagao e tao grande que 

ate em ferimentos ou infeccoes mais serias eles recorrem aos remedios 

naturais. Conta Gilvaneide sobre um ferimento que seu filho teve: 

... o menino, ele cortando palma, cortando palma pra criacao, ele tava com 5 
anos, o cagula, aquele grandao que voces viram ele sexta-feira, ele cortou 
assim 6ia... cortou o dedo com o facao cortando palma, dele cortou com 
unha e com tudo, eu nao levei nenhuma vez pra Santa Luzia, nao, eu cuidei 
em casa com agua-de-favela, com um pano molhado com agua, sempre 
com o cuidado de estar lavando com sabao virgem, tirava um pedacinho de 
sabao colocava ali so pra ta lavando aquele ferimento... (GILVANEIDE) 

Conta ainda esta professora que quando vai ensinar seus alunos sobre 

remedios naturais, estes dizem que ja sabem, pois seus pais, em casa Ihes 

ensinam ou, ainda, veem outras pessoas sendo tratadas com este tipo de 

remedio. Justificam a crenca maior nestes medicamentos pelo fato de serem 

naturais e por terem desconfianca em relacao aqueles produzidos em 

laboratories atraves de processos quimicos. Assim, Gilvaneide continua 

argumentando em prol das drogas naturais: 

A gente sabe que um remedio, esse remedio que a gente compra na 
farmacia tem um prazo de validade, e as plantas nao tem prazo de validade. 
A gente costuma tomar um medicamento e ai melhorou ai, vamos dizer um 
xarope, ele ficou pela metade, ai ja deixa la num canto exposto a poeira, aos 
insetos, ai comeca a tosse, vamos tomar de novo, ai cade as bacterias, 
aquelas coisas que tem la em...nao e? Ta tomando um medicamento pra 
uma tosse, uma tosse e uma infeccao, ai ta la, toda a infecgao ali paradinha 
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pra aumentar mais ainda no organismo, e as plantas nao, elas nao tem 
prazo de validade. (GILVANEIDE) 

Alem disso, a preferencia por este tipo de remedio se justifica pela 

dificuldade em encontrar os remedios receitados por medicos e, nao poucas 

vezes, pela impossibilidade de pagar por estes. A estes argumentos 

acrescenta-se o de que os remedios sao de facil manipulagao, versateis e 

abundantes. Aqueles remedios encontrados no mato, 

A gente pega e faz. A gente vai no cajueiro, tira aquela casca dele, lava bem 
lavadinha, coloca la na agua, quando comeca a tinturar voce comeca a tomar, 
porque a casca do cajueiro ela e um antibiotico, ele age como um antibiotico... 
inflamacao de gastrite, , inflamacao de ulcera pra tudo isso, pra queimadura na pele, 
pode lavar com agua do cajueiro, ou nessa epoca agora tem caju, a agua mesmo do 
caju, ontem uma menina queimou no cano da moto a bichinha com 5 anos, encostou 
no cano da moto do pai, largou um pedaco...ela nem disse que tinha que tinha 
queimado, depois foi que a vo viu que tava queimada, eu disse: Mulher lava com a 
agua...tem tanto caju por ai, pega o caju e lava com a agua do caju que vai melhorar. 
(GILVANEIDE) 

Pessoalmente, nao canso de dizer e me encantar com o fato de que as 

culturas, assim como a natureza, costumam sempre encontrar uma solucao 

para os seus impasses, encontrar uma saida. E me vem a lembranga de que 

as coisas "as coisas nao sao conhecidas porque sao uteis; elas sao 

consideradas uteis ou interessantes porque primeiro sao conhecidas". Elas tem 

um significado na organizagao social da comunidade do Talhado; a sua 

sociedade se faz, tambem, a partir deste conhecimento que e oposigao e 

complemento (e mesmo complementado) de um outro conhecimento que nao 

alheio a eles. Nao sei o quanto e, ou nao, apropriado lembrar esta conclusao 

de Claude Levi-Strauss (1989 [1961], p. 24), ainda mais em um trabalho onde 

se faz tao presente o pensamento de Barth - tao pouco afeito as "pequenas 

bobagens" (funcionalistas e estruturalistas) que "nao trazem nenhum 

argumento e nem mudam nada" (Barth, 2000, p. 110). Nao creio que ele 

considere que Levi-Strauss se encaixe nesta sua conclusao. Alem disto, por 

ser Barth o principal interlocutor que escolhi para este trabalho, e por isto 

mesmo que sigo o exemplo dele quando fala que "nunca busquei uma teoria 

que pudesse aplicar. (...) e dai uso tudo que consigo reunir em termos de teoria 

para esclarecer algo sobre esses lugares". Obviamente ele nao tem intengao 

de fazer uma "bricolagem" de teorias, e nem eu. De qualquer forma, mais do 

que explicar teoricamente esta comunidade, gostaria que este trabalho 
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pudesse suscitar perguntas e problemas, manter o debate sobre o Talhado e 

sobre identidades etnicas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

N6S E OS OUTROS 

Pois bem, ja sabemos que nao estao isolados: alheios do mundo 

desconhecidos pelo mundo, desconhecedores do mundo. Mas qual e o mundo 

que conhecem? Como se veem no mundo? 

Varias vezes ouvi criticas deles para com eles em relacao aos que 

negam a sua origem de talhadinos. Nao citam nomes e nem encontrei eu quem 

negasse sua origem, com excecao de Ceu, que mais de uma vez narrou que, 

quando saiu do Talhado e foi para a cidade, de tanto ser apontada como negra 

do Talhado e ser menosprezada pela sua origem, chegou a ter muita vergonha 

por ser negra do Talhado. Hoje, porem, como citado anteriormente, ela nao 

mais nega sua origem, como, pelo contrario, faz questao de se afirmar e 

declarar o orgulho de ser do Talhado. 

Em relacao as comunidades vizinhas se dizem diferentes destas, mas 

nao reclamam sobre as relagoes que mantem com elas. Sobre estas diferencas 

Gilvaneide explica que as pessoas do Talhado a gente conhece e pelo modo 

de falar, pela maneira de vestir e de andar e que o comportamento e diferente 

do de pessoas de outros lugares. Diferente como? "Ah! Eu nao sei nao, aqui ta 

muito mudado, mas e diferente", diz Janaina. 

Comparando o Talhado com a vizinha comunidade do Pinga, Gilvaneide 

considera que o Pinga, 

E diferente em tudo, em todos os aspectos. O pessoal do Pinga e tudo 
pessoal branco, como a gente chama, no sentido, porque branco e papel, 
eles sao de pele clara, mas tudo diferente, os habitos da comunidade e 
diferente daqui. La e uma comunidade catblica, realmente catolica, aqui 
tambem, mas e diferente...e totalmente diferente. (GILVANEIDE) 

Perguntei a ela em que o catolicismo do Pinga e diferente do catolicismo 

do Talhado, e respondeu ela que considera eles diferente pela dedicagao com 

que professam sua fe e pela maneira mais atuante dentro da Igreja: 

Eles tem grupo de jovem, eles tem grupo de estudo, eles juntam aqueles 
jovens, os jovens de la eles ja sabem ministrar uma novena, ministrar uma 
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palestra sobre catolicismo, eles ja tem um estudo mais aprofundado, 
diferente da comunidade daqui, uma comunidade catblica que nao tem esse 
interesse dos jovens, s6 e mais dos velhos, dos idosos.(GILVANEIDE) 

Saudosista do "velhos bons tempos", considera que os costumes 

mudaram muito no Talhado, "as coisas nao sao mais como antes, e agora nao 

tem mais jeito que dar, nao, ta tudo mudado". Costumes como os da sua 

geracao tem de rezar antes e depois das refeicoes e pedir a bencao aos pais 

estao morrendo desaparecendo entre os mais jovens. Considera que o Talhado 

e muito 

Diferente de uma comunidade que tem por tras dessa serra, que e 
Bananeira (municipio de Passagem), e dentro de uma serra mesmo, ainda 
sao pessoas parentes da gente daqui do Talhado, tem corrente sanguinea 
de pessoas la da Bananeira que e daqui, diferente de la que tem um 
cemiterio, la tem ate uma repetidora de televisao, tem, na Bananeira, tem 
orelhao, tem quadra de esportes, tem uma igreja, nao e nem uma capela, e 
uma igreja, voce ve assim... voce fica... Mas como foi construfdo?! E um 
povo ao lado o povo da Bananeira, as casas sao ligadas como as casas da 
rua, com encanacao de esgoto, as casinhas tudo bem organizadas... e aqui 
e desse jeito, e e porque e um lugar que nao e conhecido, mas os politicos 
olham, la tem um poder publico que olha para Bananeira. E proximo daqui, 
passou a serra ai, o outro lado ja e Bananeira, ela e como se fossem essas 
duas paredes e o pessoal aqui no meio. (GILVANEIDE) 

Esta sua imagem sobre a Bananeira se torna mais interessante quando 

se descobre a ideia que outras pessoas, da vizinha cidade de Sao Mamede e 

de Santa Luzia, aqui, inclusive pessoas do Talhado urbano, tem da Bananeira. 

Se as pessoas do Talhado tem fama de serem violentas, esta fama fica 

diminuida perante a fama das pessoas da Bananeira. Dizem: se alguem riscar 

uma faca no chao, la na Bananeira, corra para nao morrer, porque e morte na 

certa! Tambem, ouvi sobre esta comunidade, que se eu quisesse realmente 

conhecer o que e um quilombo, eu deveria ir a Bananeira, pois la "tem negros 

mesmo. Daqueles negros pretos mesmo, que ainda andam de pe no chao e 

nunca viram um branco". 

Considera Gilvaneide que a "Bananeira tem muitos negros, mas no 

Pinga nao tem, nao". Ela sabe que muito das diferencas e reclamacoes do 

Talhado e de outras comunidades e apenas uma questao de ponto de vista. 

Apesar disto ainda acha, que se nao for apenas porque nao convive 

diariamente com eles e por isso nao percebe os defeitos, o Pinga mais 

organizado: 
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Ai eu digo: Mas voces sao organizados. Ai ela diz: e porque quem chega 
aqui ve, mas nao e tao assim como voce pensa nao, ai quem vem de fora 
acha aqui bonito, ai quem ja e daqui nao acha, nao gosta. Eu fui visitar o 
Sao Goncalo, e lindo o Sao Goncalo, lindo! A professora de la veio aqui e 
disse: Ave Maria! O Talhado e bonito; la onde eu moro parece um cemiterio. 
Mulher! Deixe de comparar, ele e lindo, o Sao Gongalo. Ja eu nao acho aqui 
tSo lindo quanto o pessoal imagina, diz que aqui e bonito, tem uma vista 
bonita... eu acho la. (GILVANEIDE) 

Em relacao a Santa Luzia, tanto Gilvaneide quanto outras pessoas do 

Talhado, na cidade e na area rural, costumam dizer que nao ha um preconceito 

da cidade com relacao aos do Talhado, dizem que se dao bem com todas as 

pessoas, que nao tem inimigos. Estas afirmativas nao carecem de sinceridade, 

mas sao feitas com muito cuidado, como se temessem, mais do que ferir os 

sentimentos de alguem, angariar inimizades e atrair sobre si e sobre a 

comunidade a ma vontade de pessoas influentes e de instituicoes publicas. Por 

exemplo, no caso em que reivindicam areas no bairro Sao Jose, costumavam 

dizer que nao tinham nenhuma reclamagao contra DNOCS e acusavam 

politicos que ja tinham morrido pela indefinicao da posse legal das areas que 

ocupavam. Claramente nao culpavam, publicamente, nem o DNOCS e nem 

quem estava exercendo algum cargo politico ou administrativo por esta 

indefinigao. Em particular, se diziam discriminados e injustigados, chegando, 

inclusive a citar os nomes dos culpados por sua situagao. 

Em momentos de tensao, especialmente quando seu territorio no bairro 

foi invadido por nao-quilombolas e entre eles, por um breve espago de tempo 

instaurou-se um sentimento dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA cada um por si... Ou quando sao ofendidos, 

discriminados, alvos de piadas de mau-gosto... quando se sentiram lesados 

pela nao execugao por parte das instituigoes publicas dos projetos que a 

comunidade tinha direito... Bem, em momentos assim a cautela foi deixada de 

lado e fiquei sabendo que se consideram apenas um joguete e/ou um 

instrumento para o ganho material de outros. Outros que ainda continuam 

enxergando neles apenas os negros do Talhado, e isto tem o significado de 

pessoas sem valor. 

Destas situagoes de preconceito, de abandono a propria sorte, de 

desamparo pelo poder publico e indiferenga por suas dificuldades, e que 

consideram que no Talhado "so tinha sofrimento!". E desse sofrimento e que 
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nasce o seu sentimento dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA revolta. Sofrimento e revolta, sao estes os 

sentimentos com se caracterizam. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ARUANDA - O FILME DE NORONHA 

O filme Aruanda, dirigido por Linduarte Noronha, em 1960, conta 

como se originou a comunidade do Talhado e dificuldade de seus membros 

para sobreviver numa terra inospita. Linduarte Noronha abre este filme com um 

texto que em seguida se torna uma narracao, destes, desejo destacar algumas 

afirmacoes: 

Os quilombos marcaram epoca na histbria economica do nordeste. 

O ex-escravo e madeireiro Ze Bento partiu com a familia a procura da 
terra de ninguem. 

Talhado transformou-se num quilombo pacifico e isolado das instituicSes 
do pais, perdido nas lombadas do chapad§o nordestino, com uma pequena 
populagao num ciclo economico tragico e sem perspectiva, variando do 
plantio de algodao a ceramica primitiva. 

Depois da iibertacao os antigos escravos tinham conhecimento da 
existencia do sitio de Ze Bento, a serra do Talhado. Muitos tomaram a 
direcao daquelas serras. 

Olhando o plantio do algodao, Talhado procura na argila o unico meio de 
subsistencia A industria primitiva do fabrico de objetos domesticos, onde a 
mulher e a unica operaria. 

A estiagem prolongada, o analfabetismo, a fome, o isolamento, obriga-os a 
uma vida primitiva, a um sistema economico improdutivo. Formam um 
inevitavel ciclo vicioso, da terra calcinada as feiras livres e destas, ao 
convivio isolado e pobre da regiSo, no trabalho da ceramica. Talhado e um 
estado social a parte do pais. Existe fisiograficamente, inexiste no ambito 
das inst i tutes. (NORONHA, 1960) (Grifos meus) 

Esta, resumidamente, e a visao de Linduarte Noronha. Especula-se que 

Noronha tenha sido o primeiro a chamar a comunidade de quilombo. este 

quilombo pacifico vivia de plantar algodao e produzir uma ceramica rustica. O 

clima e a terra extremamente secos mostrou-se inviavel ao plantio de algodao. 

Restou a ceramica como principal meio de subsistencia. Esta comunidade 

isolada padece de analfabetismo e fome, e real mas e ignorada pelas 

instituigoes. Certa ou errada; para o bem ou para o mal, nao mais importa. O 

fato e que a partir dela o Talhado foi identificado como um quilombo. Mas esta 

identificacao ficou clara para o mundo, nao para o Talhado. Grande parte dos 
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moradores nem sabiam o que constava nesse filme que nao viram. Os pr6prios 

atores, que eram personagens reais representando o papel de seus 

antepassados, so vieram a assistir ao filme muitos anos depois. Alguns apenas 

o assistiram 40 anos depois da filmagem. 

Na concepcao deles, independente de como o Talhado estava ali sendo 

mostrado, o fato mais relevante e que participaram de um filme que 

supostamente enriqueceu seus realizadores. Ja a comunidade e, 

principalmente, os protagonistas nada ganharam com isso. Tudo isto deixou, e 

perdura ate hoje, na comunidade um sentimento que e um misto de orgulho, de 

revolta e de injustica. A realizacao deste e, talvez o fato mais marcante da 

historia do Talhado.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Aruanda os projetou para o mundo; deu a eles uma 

denominacao que veio mexer com a sua identidade e conferiu-lhes um novo 

status na relacao com a sociedade envolvente. Acredito que nao preencheu 

nem o minimo de suas expectativas de mudancas para a comunidade. 

Casas na Comunidade Urbana de Serra do Talhado. 

Ate onde se sabe, antes do filme nao ha nenhum registro documental 

sobre a comunidade do Talhado. Eram realmente isolados, violentos, 

desconfiados? Desconfiados, se nao eram, passaram a ser a partir de entao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

iiwfiiMRUOTEGAIBC 
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Sentem sempre lesados de alguma coisa quando chega alguem querendo 

entrevistar e/ou fotografa-los, pois acreditam que assim como Noronha ficou 

rico e famoso com a realizacao dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Aruanda, outros seguem no caminho aberto 

por ele. E eles continuam na miseria. 

A saga de Ze Bento retratada em Aruanda teve como atores os 

moradores do Talhado. O casal que representa Ze Bento e sua esposa Cecilia 

foram interpretados por Seu Paulino Carneiro e por D. Maria Sebastiana da 

Silva. Os filhos de Ze Bento, que aparecem no filme, foram interpretados por 

Neuza Carneiro e Eric Carneiro. 

Contam, ainda, que Seu Paulino Carneiro faleceu acreditando que 

Noronha nao saldou as contas pelo seu trabalho como ator. Eric Carneiro (51 

anos), ainda vivo, e que e conhecido de todos como Erico, atualmente mora no 

bairro Sao Sebastiao, em uma modesta casa de vila com sua esposa e tres 

filhos. Sustenta-se trabalhando em pedreiras, minas ou ceramicas da 

regiao.seu sembiante magro e duro e triste; suas maos sao grossas, calejadas 

e cheias de cortes pelo trabalho diario de cortar e carregar pedras. E ironico 

que este homem, um personagem simbolo do Talhado, mal consiga sobreviver, 

sem trocadilhos, do entalhe de pedras. Nao confia em ninguem que se 

aproxime dele para conversar. Seu temor e de ser explorado mais uma vez, 

como acredita que o foi por Noronha. "Ele veio aqui, fez o filme dele e nem 

deixou nada pra gente. Nem o sapato que prometeu. Vem tudo [outras 

pessoas] aqui, querem saber, filmar, e nada pra gente! Eu nao quero mais isso, 

nao! So vem aqui tirar, depois vao embora". 

Ja tinhamos sido apresentados a ele em uma reuniao para sondar se o 

Monte queria ser autorreconhecido como quilombo. Quando voltamos ao Monte 

algumas semanas depois, para um levantamento genealogico de sua familia, 

esquecido de quem eramos, no primeiro instante mostrou-se um tanto 

grosseiro, em atitude de quem nao queria conversar e nem fornecer 

informacoes. Mas logo mudou de atitude quando soube que estavamos ali para 

ajudar a comunidade no processo de auto-reconhecimento e na organizagao 

de uma associagao comunitaria. Sempre revoltado e desconfiado, apenas nos 

recebeu em sua casa porque estavamos ajudando a comunidade a dar os 

primeiros passos para se tornar um quilombo. mas apos este primeiro instante 
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tenso, daf em diante tornou-se bastante amigavel, assim como o foi em outros 

encontros. 

Nas conversas com Erico e inescapavel ouvir dele reclamacoes por nao 

ter mudado de vida a partir de sua atuacao emzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Aruanda. A magoa que ele traz 

dentro de si e realmente muito grande. Acredita que se Linduarte Noronha 

quisesse poderia ter mudado sua vida para melhor. Relata que so assistiu ao 

filme 40 anos depois; e que nesta epoca e que encontrou novamente com 

Noronha. Lembra que o cineasta ofereceu dinheiro para ajudar a terminar sua 

casa, mas indignado "com aquela esmola" ele recusou; em seguida aceitou em 

nome dos irmaos que estavam precisando. 

O que e um quilombo? O Talhado era um quilombo? Responde que nao 

sabe. "Quem sabia das coisas de antes era o meu pai, os mais velhos, como 

SeverinozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA [de Toniaf. Em uma ocasiao em que estava presente sua filha mais 

nova, Hilda Maria, esta relatou que nao sabia o nome de seus avos. Erico 

entao respondeu que os avos dela eram os pais dele: Ze Bento e Cizia. Apenas 

alguns minutos depois e que percebeu seu engano. Mas este tipo de lapso eu 

ja tinha notado em outras conversas. E comum ele confundir seus pais 

verdadeiros com Ze Bento e Cizia que sao seus pais em Aruanda. A historia 

de Aruanda e realmente a historia de sua vida. 

Eles se reconhecem em Aruanda? Diante desta pergunta, 

invariavelmente, costumam hesitar. Apontam os conhecidos que identificam no 

filme. Comentam quem esta vivo e quem ja morreu. Comentam de Erico, no 

filme, apanhando ovos de passarinho. - "A vida era bem dificil naquele tempo!". 

- "Ainda e Sebastiao, ainda e!". - "Mas agora 'ta muito mudado". - "Mas 

continuam, as mininas, la, no mesmo sacrificio, no mesmo sofrimento. So ta 

mais perto da cidade". A resposta nao vem em palavras, mas o olhar diz que 

concorda. Algum tempo depois alguem diz que "Mudou, mas mudou muito 

pouco. Antes nois nao era gente nao... valia menos que bicho". - "E agora vale 

alguma coisa, muie? So num leva a gente porque nao tem quem queira". 

Sim, aqueles em Aruanda sao eles. Mas nao gostam de se dizer 

descendentes de escravos. Afirmam que Ze Bento era livre e que nao veio 

fugido do Piaui. Mas nao sabem direito porque tanto interesse neles. O medo e 

de terem alguma coisa de valor e que isto seja tirado deles. Qual a reclamacao 

por serem chamados de quilombolas? 
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MOLDANDO A IDENTIDADE QUILOMBOLA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Conta Gilvaneide que, como professora, se esforca para explicar aos 

seus alunos a historia do Talhado, pois eles nao tem dificuldade em aceitar a 

sua condigao de negros do Talhado e, agora, de quilombolas. A tentativa dela e 

para convence-los a aceitar o que sao. Antes do auto-reconhecimento nao se 

falava muito sobre a historia da comunidade; e quando esse tema era 

abordado, o que mais se falava era sobre o sofrimento da populagao. Diz que 

ao falar das origens, os alunos "se revoltavam e diziam: - 'mas por que 

escolheram este lugar pra morar?!'. Meu pai mesmo dizia, os mais velhos eram 

doidos subir essa serra pra vir pra ca! Um lugar dificil de chegar agua aqui'". 

Acho que e porque nao entende a palavra, nao sabe o que significa ser 
quilombola... porque nao e nem tao assim... ser quilombola e voce se 
valorizar como negro, a comunidade, a gente sabe que a comunidade 
recebeu esse titulo por conta dos estudos, da dificuldade, e quilombola quer 
dizer isso, essa distancia entre o meio urbano com o meio rural, quer dizer 
no meu entender, nao sei se to certa (risos). Mas antes nao se diziam 
quilombolas, muitos tinham vergonha ate de dizer que eram do Talhado. Era 
chamado aqui de comunidade do Talhado, sitio Talhado, ate hoje ainda tem 
criangas que vem aqui pra escola, 4, 5 anos que diz - eu nao sou 
quilombola, eu nao sou nega! (GILVANIDE) 

De acordo com os relatos de Seu Sebastiao Braz, D. Jovelina, Raquel e 

Gilvaneide, entre outros, "antes de chegar por aqui essa novidade quilombola, 

nem se falava nisso. Ainda ha pessoas, atualmente, que ainda nao querem ser 

quilombolas". Como era esse Talhado que nao se dizia quilombo, o que 

lembram dele, sempre fragmentos de memorias bem pessoais. 

Antes o pessoal daqui, (...) as mulheres daqui elas usavam umas saionas, 
nao era? Eu alcancei a minha bisa, com aquelas saionas rodadas como a 
gente chama, um pano na cabeca...eu tenho o costume, quando levanto de 
manhei ja tenho a toquinha pra colocar na cabeca, porque eu acho que ja e 
uma tradic§o, uma coisa que ta no sangue, mas o pessoal daqui perdeu 
muito a identidade, aquela cultura da roupa, o modo de se vestir, a maneira 
da festa daqui foi perdendo tambem, o pessoal puxou muito esse lado da 
lambada, esqueceu muito o forrd, agora que ta voltando a tradigao, mas 
esqueceu. (GILVANEIDE) 

AI toda noite a gente passava nele pedia pra ele contar: Conta a historia, 
conta a hist6ria de Cicia! A gente nao sabia nem quem era Cicia, que era 
Cecilia, que era a esposa de Ze Bento. Ai ele dizia que ele saia pra buscar o 
dia: Vamos buscar o dia Cizia! Colocava agua numa coringa...nuns tambor 
feito de couro de...de...de..couro de gado...couro de bode, e saiam batendo, 
batendo, quando amanhecia o dia, diz que as mulher com as saiona 
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bem...os homem com as calca virada a perna...a camisa aberta ou 
amarrada assim...um chapeu de palha , rasgado, na cabeca, eles saia 
batendo esses tambor. Quando o dia amanhecia eles voltavam; quer dizer, 
e coisa de matutagem mesmo...porque sair pra ver o dia, quando o dia 
amanhecia eles voltavam, ficavam em casa descansavam, quando era meia 
noite, vamo ver o dia... e assim saiam todos os dias buscar o dia. 

Um dia a gente saiu, eu e meus irmaos porque a mae mandou que a gente 
fosse procurar o que comer porque ela ia ficar em casa ali fazendo a farinha, 
e que a gente fosse atras do que come que era pra comer com aquela 
farinha, que era s6 o que tinha pra comer. E a gente saiu la pelo maio 
daqueles matos. Ai encontramos um ninho de passarinho com os filhotinho 
tudo ali. Oxe! N6s pegamos e levamos e a nossa m§e fez misturou com a 
farinha e foi a comida daquele dia. A vida era dificil. Hoje nao, o sujeito vai 
ali na venda e mesmo sem dinheiro traz o que comer. (Seu Damiao) 

O processo de auto-reconhecimento foi pouco discutido; contam que 

nao pediram a versao deles sobre sua propria historia; ela ja era contada fora 

da comunidade ha muito tempo. Nao partiu deles a iniciativa. Diz Gilvaneide 

que tudo "surgiu assim rapidinho, num mes surgiu a palavrazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA quilombola, no 

outro ja tava dando encaminhamento ao documento, uma certidao de auto-

reconhecimento". Ela lembra que Seu Sebastiao Braz foi procurado e fizeram 

para ele a proposta de transformar o Talhado em quilombo; sem entender o 

que estava acontecendo, Seu Sebastiao Braz foi procurar Gilvaneide e 

perguntou: 

'Que que voce acha dessa historia de dizer que aqui e um quilombo? Aqui 
nao tem senzala'...(risos) ele entendeu assim (risos): 'Aqui nao tem senzala, 
aqui nao tem escravo; nao tem nada que lembre um quilombo. Quilombo a 
gente tem senzala? Onde tem escravo, nao sei o que...aqui nao tem nada 
disso'. Ai eu disse assim a ele: Eles nao tao querendo que aconteca, oi, diz 
que depois do auto-reconhecimento, depois de reconhecer, depois de um 
documento, nao vai melhorar? Vamos deixar fazer do jeito que eles quer pra 
ver se melhora, deixe! (GILVANEIDE) 

A questao e: por que se dizer quilombola? Tinha este nome algum 

significado para eles? Das conversas e observagoes que fiz de 2006, nao me 

pareceu que, inicialmente, conferissem algum significado muito diferente 

daquela definigao classica ou do senso comum, onde estao presentes escravos 

fugidos que se escondem em um local inospito, o mato, moram em uma 

palhoga e se alimentam de milho pilado. Nao, nos primeiros contatos que tive 

com os do Talhado, esta era a ideia que tinham de quilombo. Mudou? Sim, e 

continua mudando. Por mais que tenha sido imposto este auto-

reconhecimento, eles puderam dizer nao, mas nao o fizeram. Por que? 
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Pra ver se vinha uma melhoria qualquer... algum projeto, verbas para a 
comunidade, porque s6 vinha promessa. Pra gente, se dizer quilombola, 
tanto fazia...como chamar...agora mudou, porque agora chamam quilombola 
com amor, e antes chamavam os negros do Talhado com rancor; 
chamavam com 6dio, com, com discriminacao mesmo! Chamam com amor, 
a gente sente que as pessoas chamam quilombola, o pessoal ja tern aquele 
medo de chamar de negro, porque ja tern o medo do processo nao e? As 
leis que tern protegendo o negro; eu acho tambem que os poderes publicos 
nao davam muita atencao nao; acho que os poderes s6 queriam puxar 
daqui. Cuidado! Senao eles puxa tudo, com serra com tudo, se eles 
pudessem amarrarassim com um laco... (risos). (GILVANEIDE) 

E mudou? "Uma mudanca pequena. Teve mudanga, mudou, mas mudou 

pouco". Sim, da mesma maneira que ocorreu a partir do filme Aruanda, o 

Talhado mudou. Foi, no filme, chamado dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA quilombo (na concepgao historica 

deste termo), e a comunidade entrou em uma nova era de sua historia. 

Alimentaram Husoes que nao se concretizaram. Aconteceu que nao 

conseguiram capitalizar sua nova visibilidade. Quarenta e quatro anos depois, 

novamente sao chamados de quilombo (agora na concepgao contemporanea 

deste termo), mas a velha nogao de quilombo ainda e forte para eles. E mais 

uma vez ficam esperando por mudangas; mas as mudangas para eles tern sido 

mais lentas do que sempre desejaram; tern andado por caminhos que nao e 

exatamente aqueles que eles querem. Mas, se e verdade que a historia n§o se 

repete, e acredito que neste caso isto e verdade, nestes seis anos de auto-

reconhecimento eles, gradativamente, vem modificando sua concepgao de 

quilombo, da mesma forma que, tambem, comegam a perceber que, se 

quiserem que ocorram mudangas na comunidade, terao que, entre outras 

coisas, saber utilizar estrategicamente sua identidade de comunidade 

quilombola. 

Quando, a partir da disciplina Etnologia Brasileira, na graduagao, passei 

a me interessar pela tematica da etnicidade, me perguntava o que faz alguem 

ou um grupo optar por uma identidade etnica discriminada, pouco valorizada 

dentro de um contexto plurietnico? Por que assumir uma identidade 

socialmente inferiorizada? Por que as sociedades mantem as diferengas 

etnicas? Esta e uma via de mao unica? Um jogo (uma relagao) onde so um dos 

jogadores dita as regras? 

Quando pensei as relagoes interetnicas como um jogo, nem de longe 

desconfiava que encontraria esta mesma analogia justamente em um dos 
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autores a partir dos quais passei a compreender as relagoes interetnicas. 

Fredrik Barth pondera que, 

A identificacao de uma outra pessoa como membro de um mesmo grupo 
etnico implica um compartilhamento de criterios de avaliacao e de 
julgamento. Ou seja, e pressuposto que ambos estejam basicamente 
"jogando o mesmo jogo", e isso signifies que ha entre eles um potencial para 
diversificacao e expansao de suas relacoes sociais. (BARTH, 2000, p. 34) 

Quilombolas e nao-quilombolas, neste caso de uma relacao interetnica, 

numa sociedade polietnica, compartilham dos mesmos criterios de avaliagao. 

Desta forma, quando os nao-quilombolas afirmam que alguem ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA negro do 

Talhado, tern uma contrapartida, que quando alguma pessoa do Talhado diz 

aquele nao e negro do Talhado, assim como nao sao incluidos, podem, 

tambem nao incluir. Claro que, como esta e uma relagao assimetrica, eles sao 

mais excluidos do que excludentes. 

Nao, nao se pode, nem em sonhos, pensar que o Talhado represente 

uma estimavel forga politica e/ou economica em relagao a sociedade 

envolvente; e pelo anteriormente exposto e perceptivel que e exatamente o 

contrario. Mas nesse "jogo", embora numa situagao pouco favoravel, ele e o 

adversario necessario para que ocorra a disputa entre os contendores. Por isso 

se diz que eles "jogam o mesmo jogo". As fronteiras entre os grupos etnicos se 

mantem nao por sua inviolabilidade, mas sim pelo contato e pela "canalizagao 

da vida social" dos grupos. E esse jogo, esse contato, essa canalizagao da vida 

social, em outras palavras, a relagao interetnica persiste e so e possivel por 

que os grupos em contato compartilham dos "mesmos criterios de avaliagao e 

julgamento". Estabelecidas e aceitas as regras, cada um joga com seus 

trunfos. 

Jogar o mesmo jogo com trunfos diferentes significa a "aceitagao do 

principio segundo o qual os padroes aplicados a uma dessas categorias podem 

ser diferentes daqueles aplicados a uma outra". Este e o segundo requisito, 

ainda de acordo com Barth (2000, p. 37-38), para que surjam as diferengas 

etnicas. E as categorias as quais se refere, sao as categorias de status em que 

os setores da populagao sao classificados. 

O que pretendo dizer e que o Talhado, em relagao a sociedade 

envolvente, esta numa posigao socialmente desconfortavel e que, dificilmente, 
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podera reverter esta situacao, mas podera modifica-la, podera criar estrategias 

para melhora-la. Mas ele aceitou, ainda que por imposicao, seguir as "regras 

do jogo", e e com elas que precisa agir4 7. O Talhado tera que desenvolver e 

aplicar estrategias de utilizacao de sua identidade quilombola. Para tanto, tern 

que, primeiro saber que identidade e essa que esta portando; tern que defini-la 

e conhecer o que ela significa, nao apenas para si, mas tambem para os de 

fora; saber o significado legal agregado a esta identidade. Gilvaneide, entre 

outros poucos, ja percebeu que ela e a comunidade tern que desenvolverem 

estrategias proprias de acao4 8. 

Ainda precisa de quilombola que saiba fazer e acontecer; quer dizer, mudou 

pouco. Os quilombolas ainda precisam saber a andar com seus proprios 

pes, que ainda nao sabem. Eles ainda precisam de uma bengala pra 

caminhar, precisam de um guia... (GILVANEIDE) 

Segundo ponderei algumas paginas atras, a luta por seu territorio no 

meio urbano e um sinal de que o Talhado comeca a andar com as proprias 

pernas, mas ainda, como diz Gilvaneide, precisa de uma bengala e um guia. 

No cenario que se descortina, vejo este papel sendo desempenhado pelo 

Estado. Ao menos no episodio da reivindicacao do territorio urbano e que vem 

ocorrendo. E o Estado desempenha o papel para o qual ele mesmo escreveu o 

roteiro. Eis aqui um trecho significativo deste: 

O compromisso do Estado para com a protegao dos direitos culturais dos 

povos indigenas ou afro-descendentes faz da questao territorial uma 

questao fundamental, na medida em quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA o territorio ocupado por estes 

grupos extrapola a mera questao das necessidades materiais. Estes 

territdrios sao portadores de marcas referenciais na ausencia das quais o 

exercicio dos 'direitos culturais' aos quais alude o art. 215 da Constituicao 

Federal, nao poderiam jamais ser exercidos. Territorio e memoria e mais 

Utilizo os termoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA aqao e estrategia pensando estes, baseado em Erving Goffman (1988, p. 137-138), 
como uma resposta a situacao de relacao interetnica. 

4 8 "Pode-se tomar como estabelecido que uma condicao necessaria para a vida social e que todos os 
participantes compartilhem um unico conjunto de expectativas normativas, sendo as normas sustentadas, 
em parte, porque foram incorporadas. Quando uma regra e quebrada surgem medidas restauradoras; o 
dano termina e o prejuizo e reparado, quer por agendas de controle, quer pelo proprio culpado". Erving 
Goffman, 1988, p. 138. A concepcao de "jogar o mesmo jogo" utilizada por Barth, acredito provem, ao 
menos em parte, do pensamento de Goffman, de quern aquele era amigo e admirador. Alias, ao 
argumento de que nas relacoes interetnicas os grupos compartilham identicos criterios de avaliacao e 
julgamento, Barth (2000, p. 35) acrescenta que "em toda a vida social organizada, aquilo que pode ser 
tornado como relevante para a interacao em qualquer situacao social particular e prescrito", e reconhece 
Goffman como a fonte desta ideia. 
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do que isso, e a garantia da continuidade fisica e simbolica destes 
grupos. (FORTES, 2008, p. 10) (Grifos meus) 

Em razao da penultima declaracao de Gilvaneide aqui citada e dos 

trechos que grifei neste paragrafo de Ester Fortes, antropologa encarregada de 

elaborar o RTID - Relatorio Tecnico de Identificacao e Delimitacao - da 

Comunidade Urbana de Serra do Talhado, peca essencial no processo de 

identificagao, delimitacao e titulacao do territorio demandado por esta 

comunidade, considero importante esclarecer que o ato de assumir uma nova, 

ou recompor a antiga identidade a partir dos argumentos acima apresentado 

por Gilvaneide (melhorias, verbas, projetos, note-se que nao falam em terras 

ou territorio, isto porque nao demonstram preocupagao de perder estes para 

outras pessoas), pode ser tornado como simples interesse material. 

Ainda que este interesse esteja presente, de forma alguma 6 

desabonador ou invalida os atos e intencoes da comunidade. Afirme-se o 

obvio: ninguem vive so de ar. Para nao cair no simplismo e no reducionismo de 

dizer que o reconhecimento dos territorios quilombolas e indigenas sao uma 

reforma agraria disfarcada e um assistencialismo, repito a seguir as palavras 

de Ester Fortes, e assim, explique-se o necessario: o territorio ocupado por 

estes grupos extrapola a mera questao das necessidades materiais e 

territorio e memoria e mais do que isso, e a garantia da continuidade 

fisica e simbolica destes grupos. 

Acredito que estes argumentos e os fatos aqui mostrados, que vem 

proporcionando um perfil do Talhado, demonstram que a identidade quilombola 

que esta comunidade passou a portar apresenta complexidades bem maiores 

do que a variavel "acesso a terra". Estas, tanto na cidade quanto na serra, diga-

se de passagem, nao parecem sertao economicamente promissoras. 

Mas, se como acredita Raquel, concordando com Nobrega, para quern 

esta identidade quilombola e totalmente alheia ao Talhado, pois foi "construida 

de fora", mais uma vez temos que nos dobrar a logica dos argumentos de 

Gilvaneide. Pergunta ela: A gente nao passou a ser quilombola? Ela mesma 

responde: Entao, a gente passou a ter direitos! Simples, claro, obvio. Se deram 

a eles uma identidade, deram a eles direitos inerentes a esta identidade. 
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O Talhado, ainda que timidamente, passou a reivindicar mais seus 

direitos, mesmo que nao saiba como faze-lo legalmente. Veem as coisas que 

estao erradas, esbravejam, mas quase nao agem: 

Que aqui s6 foi assim, registrou como quilombo, mas eu acho que, tern uns 
que acham isso tambem, foi s6 interesse financeiro, em cima da 
comunidade. E o que eu digo, jogam o laco mas puxa tudo, em cima dos 
projetos que tern para os quilombolas. S6 que enquanto os quilombolas 
estiverem de olhos vendados e ziper na boca, nao vai acontecer nada no 
quilombo; quando vem a abrir o olho, ja tern descido 6 (estalos sucessivos 
de dedos) igual a descida dos morros quando comeca a chover, comeca a 
desmanchar eu sempre digo; ai o meu esposo diz: voce cala a boca, 
deixe de lingua comprida. (GILVANEIDE) 

Como deve agir um quilombola? Calar como quer Divalci? Abandonar a 

bengala e andar com as proprias pernas como sugere Gilvaneide? Professar 

crengas afro-brasileiras? Vestir-se com roupas coloridas tipicas de alguns 

povos africanos? A comunidade vai ter que encontrar seu caminho, seu 

espaco, se libertar das correntes, deixar de vez de ser escrava. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ARUANDA - OUTRA VERSAO 

Gilvaneide e a professora da Escola Amanda no Talhado rural, mas no 

seu contracheque a funcao e de merendeira. E ela quern empresta o nome 

para cheguem projetos na comunidade, sem ser a presidente da ANIRT. E ela 

resolve problemas relacionados com a escola, como transferencias de alunos 

para a cidade. E uma especie de porta-voz da comunidade. Mas nao pode 

nada. Se diz limitada por sua condicao de negra, pior, negra do Talhado. Esta 

sua condicao e a corrente que faz dela ainda uma escrava. Para ela, mesmo 

aqueles negros que tern visibilidade na midia, ocupam um espaco que nao faz 

jus a sua dignidade: 

O negro ta tendo mais espaco, mas que tipo de espaco e esse? E um 
espaco que nao ta dando a dignidade que o negro precisa. E um espago 
que ta tirando a liberdade; o negro ainda continua preso a senzala, ainda 
continua sem corrente, mas ainda continua escravo; eu sou uma escrava 
consciente, eu sou escrava, s6 que eu sou consciente que eu to sendo 
escravizada; eu sou consciente que eu estou numa sala de aula, nao estou 
sendo escrava deles, mas estou entre aspas, porque nao tern como mudar. 
(GILVANEIDE) 
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A expressaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA escrava consciente tanto serve para mostrar a injustica que 

considera que fazem com ela, mantendo-a como professora, mas com o salario 

e o cargo de merendeira - situacao esta da qual, ha anos, vem tentando sair, 

sem sucesso - quanto para incentivar seus alunos a cairem nessa mesma 

condigao. Na sua opiniao o papel da escola e mostrar para as criancas que 

"elas tern que valorizar a sua cor, a sua raca; tern que estudar para conhecer 

melhor, a pesquisar, procurar saber porque: porque negro, porque 

descendente". Considera que depois do auto-reconhecimento passou a 

trabalhar mais com seus alunos a questao da identidade do Talhado, diz que 

conversa "muito com eles para nao perder a identidade, que vai chegar o limite 

de nao ter mais o que relembrar, nao". 

Desde o nosso primeiro encontro ela nos viu como possiveis porta-

vozes de suas reivindicagoes, suas e da comunidade, mas isso so percebi 

depois de algum tempo. Esta uma atitude que nao e empregada apenas por 

ela. Costumam ver naqueles de fora de Santa Luzia possiveis mensageiros, 

mediadores de suas reivindicacoes, daquilo que querem que as instituicoes 

tomem conhecimento. Considerar-se uma escrava consciente nas conversas 

que tivemos, era mais ou menos como dizer: mostra aos outros as injustigas 

que fazem comigo e com o pessoal do Talhado. 

Em alguns momentos acredita que sua situagao e fruto de seu 

temperamento e do fato de falar demais, de nao calar o que pensa. E 

desabafa: 

Eu falo demais, eu procuro...eu procuro descobriro que que ta acontecendo, 
eu cavo, vou atras, nao quero nem saber, s6 que... sao passos em vao, ate 
que um dia eu consiga, nao e possivel que eu vou morrer assim, nao 
colocar as coisas do jeito que e para ser. Ai eu digo para Tereza: eu sou 
consciente do que sou. Eu queria ser contratada como professora; eles que 
nao tern dinheiro para pagar. Nao sei mais qual o caminho tomar. Uma 
pedra no pescoco e saltar no mar eu nao vou fazer porque nao sei nadar. 

Expressa o temor de que a Escola Amanda venha a fechar as portas por 

falta de alunos. Afirma que se isto vier a acontecer, ela nao pretende 

permanecer no Talhado, tendo que se deslocar todos os dias para Santa Luzia; 

prefere ir morar na casa que tern em Santa Luzia. Esta e uma de suas grandes 

preocupagoes: o encolhimento demografico do Talhado rural e sua 

transformagao em deserto. "Aqui eu acho que vai continuar diminuindo. Vai 
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diminuir porque o pessoal vai desacreditando... nas coisas que sao prometidas 

pra ca e nao chega". 

No Talhado, "na epoca de Damiana, na epoca do MOBRAL", existiu uma 

horta comunitaria que atendia a escola, depois, com a escassez de agua foi 

sendo deixada de lado, ate ficar esquecida. Recordam que entre 1978 e 1985, 

este foi um tempo de grandes secas. 

Em 2006 foi discutido com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 

Santa Luzia o projeto para uma nova horta comunitaria. Alguns foram a favor, 

outros foram contra. Por que? porque o local mais adequado e uma area de 

herdeiros. Se fosse feita com irrigacao, o gasto apenas com canos e uma 

bomba consumiria toda a verba do projeto. 

Existem no Talhado alguns paineis de energia solar instalados proximos 

da barragem. Mas estao desativados; o motivo ninguem sabe. Foi proposto, 

tambem, um projeto para a construcao de um galpao como o que foi feito na 

cidade, mas a comunidade nao quis. 

Veio um projeto aqui de criacao de galinha, a gente passou por uma 
capacitacao de uma semana...nao vingou! Ninguem sabe onde o dinheiro 
ficou. Veio outra pra tecelagem de rede, um valor bem alto, ninguem sabe 
onde ficou... ninguem sabe pra onde o dinheiro foi. E varios... de 
costureira... de varios e varios projetos que chega aqui dizendo...todo 
mundo assina, tudo bem bonitinho, ja ta o dinheiro ja ta depositado, nao sei 
o que, tudo bem bacaninha...na realidade so no papel, nao chega nada aqui. 
Entao, se vem... vamos atras e vamos comecar a cobrar. Por que que nao 
chegou isso? Nao era ate pra tal dia? Por que que nao ja fez? Porque que 
nao veio? E vamos comecar a cobrar. Se e nosso vamos puxar pra ca. 
(GILVANEIDE) 

Mesmo o orelhao que a comunidade solicitou nao foi instalado, depois 

de terem feito o projeto e ter sido tudo acertado, porque nao tinha um minimo 

de mil pessoas na comunidade. Enfim, lembram de inumeros projetos 

propostos para a comunidade, lembram de capacitacoes que Ihes foram 

ministradas, mas nao lembram de nenhum projeto que tenha sido implantado e 

tenha dado certo, que tenha gerado trabalho e renda para os do Talhado. 

Nem o cemiterio que e uma antiga reivindicacao e que foi prometido 

ainda na decada de 1970, nao foi construido. E onde enterram os mortos? Em 

Santa Luzia. Lembram que eram levados enrolados em uma rede: 
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Antes morria muita gente aqui, eles levavam a pe, amarrados num pau, la 
na rede, mas depois de 85 pra ca nao morre mais ninguem aqui nao, s6 se 
for assim de surpresa, quando adoece leva para ja morre la no hospital, ou 
campina grande ou patos, e la mesmo os familiares providenciam o 
sepultamento. (GILVANEIDE) 

Relata das familias que, sistematicamente, estao indo embora porque ja 

nao ha mais nada para se fazer no Talhado; porque ja estao, os mais velhos, 

aposentados; porque os filhos foram embora em busca de trabalho; porque nao 

se produz mais nada la em cima da serra; porque nao chegam alternativas de 

trabalho. 

Eu acho que aqui vai virar deserto, vai chegar o tempo de nao ter ninguem 
aqui, nao. Tern muitos alunos aqui que diz: eu so queria ficar maior para ir 
embora, porque de menor nao trabalha; tern essa lei trabalhista que nao 
aceita de menor. Ai eles fica revoltado: quando eu ficar de maior eu vou 
trabalhar; principalmente os homens, nio e, que os homens tern assim, eles 
tern mais liberdade, mulher nao, e as mulheres daqui e o seguinte: 15, 16 
anos ja ta procurando casamento, af essas e que e facil arruma um marido, 
casar e ir embora. (GILVANEIDE) 

Quando subi a serra a primeira vez, foi num fim de semana. Explicaram-

me que esse era o motivo de naquele dia de sabado, eu nao ver muita gente la 

em cima. Era dia de feira, dia de ir a Santa Luzia fazer compras e resolver 

alguns negocios pendentes ou rever parentes na cidade. Mas em outras vezes 

que fui dia de semana, tambem presenciei a mesma escassez de pessoas. 

Quando fui conhecer rocados; o local de exploracao de granito; as 

exploracoes abandonadas de quartzo e caulim; a escola, nunca vi muita gente 

por la. Tudo isto me condiciona a concordar com Gilvaneide sobre a 

possibilidade de o Talhado rural se transformar num deserto demografico. A 

ausencia de atividades produtivas no meio rural, e sabido, nao permite que o 

homem fique preso a sua terra. 

Nao mais se produz louca; os musicos, para sobreviverem de sua arte, 

precisam sair da serra; o algodao, desde os tempos de Linduarte Noronha e 

seu Aruanda, e uma cultura incerta como o regime de chuvas; os jovens, ainda 

que amem a sua terra natal, nao encontram nela possibilidade de ali se 

manterem. 

Alguns que foram embora como casal formado por Seu Damiao e D. 

Maria Rita que moram no bairro de Sao Jose, sempre me diziam que sentiam 
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saudades do Talhado e que se pudessem voltariam a morar na serra. "Olha 

Luiz" me explica D. Maria Rita, "aquilo la com agua, nao ha melhor lugar pra se 

viver nao! La e bom demais!". Um dia chego a Santa Luzia, e como sempre, 

passo na casa deles para cumprimenta-los e, surpresa! Conta-me Janaina, sua 

neta, que eles foram morar novamente na serra; mas que no final de semana 

eu poderia encontra-los na cidade. De fato isto veio a acontecer, e nesta 

ocasiao me contaram, entusiasmados, que apesar de velhos e sem precisar 

mais plantar para viver, estavam la em cima e tinham feito rocados com feijao, 

milho e jerimum. Estao felizes? "Demais! Voce tern que ir passar uns dias la 

com a gente, comer um feijao". Convite aceito, encontro marcado para o fim 

das chuvas, "porque a estrada fica intransitavel e perigosa". Antes disso, em 

nova viagem a Santa Luzia encontro-os novamente morando na cidade. "La ta 

dificil de viver, a vida e muito sacrificada. A gente nao se acostuma mais, nao". 

Quern vai embora, mesmo com saudades, quando volta nao quer mais ficar la 

em cima. 

Se Gilvaneide diz que nao fica se a escola fechar, seu marido ja nao 

pensa da mesma maneira. Divalci, filho de Seu Sebastiao Braz e de D. 

Jovelina, diz que fica no Talhado enquanto seus pais ainda estiverem vivos. O 

casal tern mais 11 filhos, dos que ainda moram la, todos compartilham a 

mesma opiniao do irmao Divalci. Gilvaneide, contando a opiniao de seu marido 

diz que "os filhos dizem todos a mesma coisa, se os velhos desaparecerem, 

pronto, fechou o Talhado de cadeado, os que moram la nao voltam pra ca, os 

daqui vao embora". Torna-se mais circunspeta, Gilvaneide, e fala mais 

pausado para mostrar que o que diz nao e apenas forca de expressao: 

Eu digo que se voces forem vivos daqui alguns anos, e eu tambem, se 
voces voltar aqui e me encontrar de bengala. Voces voltarem um dia como 
Linduarte, veio fazer o filme ai e ele ainda voltou pra vim rever o pessoal, 
voces vao dizer: quern era o Talhado, quern foi, eu sempre costumo passar 
aqui, voces ainda vao dizer, o Talhado que foi, ainda vai dizer isso, o 
Talhado que foi, o Talhado que era. Aqui ainda vai voltar ao mesmo de 
antes: fndio, onca, os animais selvagens, vai voltar ao mesmo que era 
antes, que aqui tinha onca, tinha leao, Indio; segundo conta eles os mais 
velhos, os mais velhos passavam que tinha indio, tinha um que chamavam o 
Caboclo Brabo, acho que vai voltar, pode nao voltar porque os indios tao se 
acabando, mas acho que os animais vao voltar. 

Varias pessoas do Talhado com quern conversei, na cidade, 

expressaram a vontade de um dia voltar para o Talhado. Diziam que se 
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pudessem voltariam para o Talhado, para no morar no sltio que deixaram na 

serra. estas mesmas pessoas , em outras ocasioes, afirmavam exatamente o 

contrario. Estavam mentindo? Nao. Com o tempo percebi que estas pessoas 

expressavam este desejo, muitas vezes, em momentos de saudades dos 

velhos tempo, por nostalgia da infancia, por insatisfacao e/ou aborrecimentos 

que estavam vivenciando. "Quern sai daqui nao quer mais voltar", afirma Lucia. 

O tempo respondera se Gilvaneide esta com a razao, ou nao. 

Mas se estiver, acredito que sera apenas em relagao ao fato de que os 

moradores antigos do Talhado nao mais serao la encontrados, e nem seus 

descendentes; pois terao deixado seu locai de origem. Mas a comunidade do 

Talhado ainda vai existir por um longo tempo. O Talhado, antes de deixar de 

existir como teme Gilvaneide, hoje ampliou suas fronteiras e se espalha pela 

area urbana de Santa Luzia. Assim como ja levaram o Talhado para Santa 

Luzia, a memoria deste lugar vao levar com eles, pois estao descobrindo o 

valor desta no seu processo de autoidentificacao. 

A imagem do Talhado no alto da serra que trazem na memoria ainda vai 

durar por muito tempo. Esta e uma imagem que nao esta mais apenas na 

lembranca dos talhadinos. Com Aruanda, bem como atraves das inumeras 

reportagens, fotos e videos ja realizados sobre ele. A imagem e a memoria 

sobre eles ja nao esta mais apenas em suas lembrancas. 

Talvez este seja um dos motivos que fazem com que eles reclamem 

tanto do fato de se fazer e levar embora, imagens e narrativas sobre eles. Seria 

a revolta e o temor de que se faga com isto uma interpretagao, uma 

representagao alheia a vontade deles? 

Manoel de Barros e um poeta mato-grossense que publicou um livro 

cujo titulo e Memorias inventadas: a segunda infancia. Jogando com as 

ideias numa linguagem criativa, afirma ele que Tudo que nao invento e falso". 

Esta obra e composta por fragmentos de memorias localizadas em um tempo 

sem tempo. O livro foi editado e impresso em paginas soltas que permitem que 

seja lido na ordem que o leitor desejar, da mesma forma que nossa memoria e 

acionada aleatoriamente, sem ordem cronologica. Os grupos sao grupos 

porque instauram regras. Entao, para os agora quilombolas talhadinos existe 

uma forma pela qual sao feitas as narrativas. 



143 

O que vem a ser importante para guardar na memoria e lembrado e 

narrado nos termos daquilo que o grupo considera importante como 

conhecimento. E preciso nao esquecer que o Talhado e um grupo que sempre 

foi pensado (por si e pelos outros) a parte da sociedade envolvente. E ainda 

que esta relagao se mantenha com aproximagoes e distanciamentos; com 

regras compartilhadas; com um espago comum dividido para cada grupo 

(territorializado) mas estreitamente conectados e dentro de um mesmo 

contexto historico; nas relagoes destas sociedades entre si e com aqueles que 

vem ate eles para tentar compreender suas relagoes, como a academia ou o 

Estado, por exemplo, se defrontam diferentes tradigoes de conhecimento. 

Portanto, nao e possivel pedir a eles que lembrem e que narrem suas 

memorias da mesma forma que nos fazemos. A cidade de Santa Luzia pode 

ser considerada aquilo que costumamos denominar de "uma tipica cidade do 

interior", e apesar de se orgulhar de sua "urbanidade", a sua economia esta 

baseada, principalmente, na agropecuaria, e as suas tradigoes ainda sao 

fortemente marcadas pelo ethos da ruralidade. Isto faz com que uma 

consideravel parte de sua populagao, entre ela muitos dos membros do 

Talhado, marquem o seu tempo pelo tempo da natureza, pelo tempo das 

colheitas, pelo tempo das estagoes do ano, pelo tempo das festas, pelo tempo 

dos nascimentos; das boas e das mas safras; dos anos secos e dos anos 

chuvosos; das promessas feitas e das gragas alcangadas; da fartura e da 

escassez; pelo tempo das alegrias e das tristezas. Sao lembrangas de datas, 

ou melhor, de tempos sem datas, sem numeros. Sao historias que talvez nao 

se encaixem nas nossas cronologias; que nao fazem sentido nem se ajustam 

naquilo que chamamos de "fatos relevantes" - mas acho que seria interessante 

analisar o quanto sao "revelantes" do modo de ser e pensar daqueles os 

guardam em suas memorias. Sao lembrangas, como recordava e contava Seu 

Isaias para sua neta Gilvaneide, que nao as esquece e hoje ainda lembra e 

conta para mim: 

A histdria de Ze Bento ele nao contava. O meu av6 que ele contava umas 
hist6rias assim engracadas, nao sei se porque ele contava s6 pra gente rir, 
que ele contava uma histdria que eles saiam, mas hoje ela ja ta com 85 
anos, foi o que a minha m§e falou que ele virou crianga...n3o e nem crianga. 
[O nome dele e] Isaias, ele contava que eles saiam pra ir buscar o dia, nao 
e? Uma coisa de pessoas beeem matuta mesmo! Saiam pra ir ver o dia, 
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quando o dia comecava a clarear eles bateram nos tambor, voltavam... Eu 
nao sei se essas historia que ele contava se eram coisas verdadeiras ou se 
eles contavam so porque tavam os netos tudo ali ao redor, ele contava sd 
pra...pra gente achar engracado. (GILVANEIDE) 

Historias como esta; lembrancas e narrativas do "tempo quando..." 

havia: "uma seca braba"; "nois passava muita fome", "tinha os forro na casa de 

Cico Beto"; "quando aparecia um fotografo"; foi que me fizeram perceber que 

nao podemos, que eu nao posso, pedir que eles compartilhem e se expressem 

segundo fazem os de Santa Luzia e, menos ainda, da nossa forma de guardar 

lembrangas e evocar memorias49. Suas memorias sao "inventadas" de acordo 

com o modo que inventam e vivem suas vidas; suas memorias sao narradas 

"costuradas" segundo sua logica, segundo seu tempo. Por isso que digo que 

sao como as folhas soltas do livro de Manoel de Barros, que podem ser lidas 

em qualquer ordem e narram o que e significativo para quern recorda de seu 

conteudo. 

Abrindo parentese. Mas mesmo entendendo que ha memorias e 

memorias, ainda assim penso que seria interessante conhecer melhor seu 

processo de lembrar e narrar. Historias como esta, sao historias que tern um 

significado individual, familiar, grupal, que tern importancia para eles enquanto 

uma historia que diz algo, com um significado pelo que ela esta contando, por 

um fato que se deseja lembrar, ou e uma historia que fala de alguma coisa 

qualquer para nao falar aquilo sobre o que se quer calar? Fechando parentese. 

Gosto de pensar o Talhado deste modo nao por capricho, mas porque 

meu convivio com esta comunidade foi mais ou menos assim, desejado mas 

nao formal. As conversas que tive com eles correram ao sabor da memoria 

Guardando as devidas proporcoes, me acode a memoria a indagacao/proposta de Barth (2000, p. 141-
165) para que possamos (como) construir "uma antropologia social que desenvolva sinteses regionais e 
historicas, e com isso adquirir o carater dinamico necessario para dar conta de uma humanidade variavel 
e em transformacao? (...) Quais os processos sociais e culturais que estao por tras de uma historia que, a 
partir de ideias, imagens e elementos proximos, constroi formas sociais e culturais tao diferentes?" Barth, 
entao, ensaia uma resposta atraves de exemplos coletadas em suas pesquisas em Bali e na Nova Guine. 
Os exemplos sao as diferentes tradicoes de conhecimento e de sua transmissao entre os povos destes 
lugares. "A ideia basica adotada pelos habitantes dessa regiao da Nova Guine parece ser a de que o 
valor do conhecimento aumenta quando ele e oculto e compartilhado com o menor numero de pessoas 
possivel. (...) Em Bali encontrei uma vis5o muito diferente, quando o guru Ali Akbar, um mestre balines 
muculmano, explicou-me as premissas por ele adotadas. Segundo ele, "so ha merito, mesmo no mais 
profundo dos conhecimentos religiosos, se voce ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ensina a alguem". Estes sao excertos retirados do 
artigozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA O Guru e o iniciador. Como toda analogia, esta entre o modo de ser/conhecer do Talhado e o de 
Santa Luzia e entre o modo de ser/conhecer de Santa Luzia (incluindo o Talhado) e o da nossa sociedade 
(na qual esta incluida Santa Luzia, dai a inexatidao desta analogia) carece de precisao e e muito limitada. 
A intencao e a de chamar a atencao para o descompasso que, acredito, deve existir entre as narrativas 
de vida/mundo, as quais nos levam a ve-las como diferentes apesar da estreita relacao/interpenetragao 
que existe entre todas elas. 
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deles. Tantas vezes fiz um roteiro de coisas sobre as quais esperava que me 

falassem, e na hora da conversa nao a direcionava para os assuntos que tinha 

predefinidos porque me deixava levar por aquilo que eles queriam falar. 

Conta Manoel de Barros, em uma das tantas folhas soltas de sua 

memoria, que, 

Eu nao amava que botassem data na minha existencia. A gente usava mais 
era encher o tempo.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Nossa data maior era o quando. O quando mandava 
em nos. A gente era o que quisesse ser so usando esse adverbio 
Assim, por exemplo: tern hora que eu sou quando uma arvore e podia 
apreciar melhor os passarinhos. Ou tern hora que eu sou quando uma 
pedra. E sendo uma pedra eu posso conviver com os lagartos e os musgos. 
Assim: tern hora eu sou quando um rio. E as garcas me beijam e me 
abencoam. Essa era uma teoria que a gente inventava nas tardes. Hoje eu 
estou quando infante. Eu resolvi voltar quando infante por um gosto de 
voltar. Como quern aprecia de ir as origens de uma coisa ou de um ser. 
Entao agora eu estou quando infante. Agora nossos irmaos, nosso pai, 
nossa mae e todos moramos no rancho de palha perto de uma aguada. O 
rancho nao tinha frente nem fundo. O mato chegava perto, quase rocava 
nas palhas. (MANOEL DE BARROS) (Grifo meu) 

Estes foram os tempos das coisas que me contaram. Poucas vezes as 

datas foram "mil 900 e tanto". Assim, "quando eu fui para o Rio de Janeiro"; 

"quando eu vim para Santa Luzia"; "quando nasceu aquele meu minino"; ou, 

ainda, "no tempo do padre Joaozinho", "no tempo que eu fiquei internado em 

Patos", sao estes os tempos das memorias do Talhado. As lembrangas estao 

la, com tempo e paciencia seria posslvel acessa-las. 

Por que nao lembram; por que querem esquecer; por que nao querem 

contar suas historias? E um tesouro que temem perder, como pensam que Ihes 

foi roubada a historia contada em Amanda; como as imagens que levam deles 

em fotos e filmes e nada ganham em troca; como as verbas de projetos que 

nunca chegam? Sao perguntas que eles precisam responder para eles 

mesmos, para que nao percam suas raizes, como alerta D. Maria Justina. O 

seu passado, a sua historia nao deixou de existir, mas nao pode ser esquecida. 

O que nao se fala, o que nao se inventa, nao existe. A falta de evidencias 

sobre seu passado, nao evidencia a inexistencia desse passado. 

Lembrando de Aruanda, quero reiterar que depois deste filme 

proliferaram reportagens sobre o Talhado; e nas ultimas duas decadas 

tornaram-se comuns a realizacao de videos que procuram mostrar a vida e os 

moradores do Talhado. Tao grande e a procura da imprensa e da academia 
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pelo Talhado, que quando os membros deste nao estao irritados com isto, 

pensam eles mesmos em fazerem a sua "reportagem" ou o seu filme sobre sua 

comunidade. Maria do Ceu que e a presidente da Associacao do Talhado 

urbano e por isso sempre escolhida para falar em nome da comunidade, e ela 

quern, indefectivelmente, aparece em grande parte desses videos. Atende 

sempre com boa vontade e tern como unica exigencia que mandem uma copia 

para a comunidade, sejam trabalhos academicos, reportagens em jornais ou os 

videos. 

Sempre gostei de conversar com Ceu nao apenas por sua simpatia ou 

porque ela sempre falou de tudo sobre o Talhado e sua vida, mas, tambem, 

porque quando ela esta contando alguma coisa, nao poucas vezes sua 

narrativa, alem das imagens diretas e cruas sobre sua comunidade e sobre sua 

vida, costumavam evocar em minha mente imagens e teorias outras que nunca 

pensei em associar ao Talhado. Assim foi com Paraiso Perdido (embora outros 

ja tivessem me contado sobre a migragao da serra, foi com o relato de sua 

vinda para a cidade que comparei esta retirada com a saida dos "pais da prole 

humana do eden); com a Divina Comedia (quando falou o quanto a sua vida 

fora um inferno e o quanto ja errara, antes de trilhar seu atual caminho como 

louceira e encarregada do Galpao e Associagao do Talhado Urbano); e depois, 

com a sua ideia de fazer o seu proprio Amanda, quando me veio a lembranca a 

descrigao e a analise feita por Michel Foucault do quadro Las Meninas, de 

Diego Velasquez, em As palavras e as coisas (1999 [1966], p. 3-21). 

No quadro, Velasquez esta pintando uma cena em que ele proprio 

aparece pintando essa cena. Foucault considera que Velasquez convida o 

espectador, para o qual o olhar do pintor e a tela se dirigem, a participar da 

representagao de uma representagao (a maneira pela qual uma sociedade 

representa o mundo). Ou seja, quern pinta sabe da presenga do espectador e 

estabelece uma relagao com este; mas o espectador e o unico que esta 

ausente, foi elidido da representagao, e "livre, enfim, dessa relagao que a 

acorrentava, a representagao pode se dar como pura representagao" (p. 21). 

Maria do Ceu, quando indagada sobre como gostaria que fosse feito um 

filme sobre o Talhado, respondeu que imagina que, 

Se fosse pra fazer um filme eu contaria do antes, o que aconteceu com a 
gentezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA quando a gente morava la no sitio, e agora, o depois. Porque o 
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C A P I T U L O 4. A N U N C I A C A O E E N U N C I A C A O 

4.1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA NOMINA?AO 

O nome e em certo sentido a propria coisa; dar nome as 
coisas e conhece-las e apropriar-se delas; a 

denominacao e o ato da posse espiritual. 
Miguel de Unamuno 

Onde, quando, quern comega um processo? Um fato destacado no 

tempo e no espago e simultaneamente causa e consequencia de uma serie de 

outros fatos. Destaca-lo destes outros fatos, coloca-lo como apice, como o 

divisor de aguas, o ponto de partida ou de chegada em um processo e o 

resultado de dar significado diferente a diferentes fatos. 

O que e um processo? Entre muitas definigoes uma possivel e dizer que 

se trata de uma sequencia de estados e mudangas. Qual estado ou qual 

alteragao de estado caracteriza um processo? Destacar um e uma escolha 

aleatoria e depende do interesses de quern escolhe, depende do significado 

que algum aspecto do processo tenha a quern a ele se remete. 

Um processo tern o seu desenrolar no espago e no tempo. O seu 

desenrolar no espago e o que chamamos de historia. A concepgao de processo 

e muito proxima a perspectiva temporal, historica, mas nao deve ser 

confundida com esta, pois processo aqui diz respeito a diversidade de 

significados que a identidade quilombola apresentada neste estudo assume 

para seus detentores; e tambem a diversidade de elementos e dimensoes 

sociais que contribuem para a adogao desta identidade. 

Na primeira parte deste trabalho nao deixam de transparecer referencias 

a perspectiva temporal, afinal nao se pretende, desta pesquisa etnografica, 

alijar as perspectivas historicas, pois durante sua realizagao, pude perceber o 

quao importante e a historia na construgao da representagao que cada grupo 

tern sobre si e sobre o outro. Lembro que Fredrik Barth (2000) mesmo 

questionando a enfase que se dava a definigao interna de um grupo, mantem a 

ideia mais processualista que e fundamental a dimensao temporal das trocas e 

fluxos que ocorrem entre os grupos etnicos. 

Destarte, fago mengao a historia do Talhado porque a perspectiva 
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mas o significado a ele hoje atribuido em oposigao aos significados anteriores 

que ela tinha para o grupo em questao. Afinal, a permanencia de um grupo 

etnico no tempo e no espago nao significa que o referido grupo, mesmo ainda 

se pensando como tal, tenha mantido intactas suas concepgoes. Como muito 

bem percebeu Max Weber (2004 [1922], p.270) ainda no inicio do seculo 

passado - e que para infelicidade das teorias sobre a etnicidade permaneceu 

solenemente esquecida - , "azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA crenga na afinidade de origem - seja esta 

objetivamente fundada ou nao - pode ter consequencias importantes 

particularmente para a formagao de comunidades politicas", os grifos sao 

meus. 

E e disto que trata este trabalho, do processo de formagao da identidade 

quilombola do povo do Talhado. Entao, como determinar o inicio deste 

processo (o de auto-reconhecimento, em seu sentido historico)? Esta questao, 

apresento-a em fungao da duvida que a sociedade de Santa Luzia levanta 

quando quer deslegitimar os direitos e a identidade da comunidade do Talhado. 

Tatica recorrente entre grupos opostos em disputas por territorios, identidades 

ou direitos, como relatam, entre outros, Barcellos (2004), Carvalho (1995), Leite 

(2004). 

E por isto que falo em Historia e Processo, nao penso que sejam 

diferentes, apenas quero chamar a atengao que a historia que conta a origem 

do Talhado e o coloca como quilombo, origina-se, em boa parte, de pessoas de 

fora do Talhado. E tambem ocorre o mesmo em referenda ao processo - no 

sentido dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA procedimento, de agao - de auto-reconhecimento. E costuma 

separarem-se os dois, como se houvesse de um lado a historia e de outro esta 

agao de auto-reconhecimento, independentes um do outro. 

Se o processo historico do Talhado, como quilombo, comegar com o 

processo de auto-reconhecimento, entao, ele nao seria quilombo, e o 

argumento de vereadores e alguns historiadores envolvidos neste campo; o 

processo (procedimento agao reivindicatoria) teria comegado em 2003 e nao 

configuraria um quilombo historico. Opoem-se a este auto-reconhecimento 

porque ele implicou em direitos para o Talhado. 

Mas quando da solicitagao para o reconhecimento, quando nao se sabia 

que isto demandaria em direitos para esta comunidade, e sim que sua historia 

como quilombo poderia incrementar o turismo na regiao, entao, o processo 
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(historico) teria comecado em meados do seculo XIX - Ze Bento chegando ao 

Talhado. 

Deste modo, penso que para compreender, em parte, a recomposicao 

da identidade quilombola do Talhado, e preciso, mostrar agora, ainda que de 

maneira sucinta, este processo historico (que inclui o processozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA agao para um 

auto-reconhecimento). E onde comeca esta historia? Ainda de acordo com 

Weber, na crenca em uma comunidade de origem, ou seja, onde se quer 

acreditar que ela esta. Tal como em muitas narrativas sobre a criagao do 

mundo, o Talhado vem a luz por uma palavra. A genese judaico-crista do 

universo tambem esta entre estas narrativas criacionistas pela palavra: "no 

principio era o Verbo", diz o apostolo Joao em seu evangelho. No Talhado 

encontramos uma franca adesao a esta crenga, atraves de sua vertente 

catolica. Quando e por quern ocorreu a verbalizagao que criou o Talhado? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O TEMPO E A CRIACAO 

Pego um pouco de paciencia a voce leitor destas paginas, mas tal como 

as memorias soltas no tempo do poeta Manoel de Barros, assim sao as 

memorias do Talhado. Tal como o livro mencionado deste poeta, em que as 

folhas estao soltas e podem ser lidas em qualquer ordem, assim o Talhado me 

apresentou suas memorias, e assim eu as venho expondo aqui. 

A paciencia que vos pego e para me acompanharem na exposigao de 

uma outra concepgao de tempo a partir da qual, tambem, pretendo associar ao 

tempo do processo de formagao do Talhado. Sim, embora cite autores ligados 

as ciencias naturais, a intengao nao e fazer um paralelo do tema desta 

dissertagao com eventos biologicos ou geologicos. O que interessa reter 

desses autores e apenas a nogao de tempo por eles discutida. 

Em meados do seculo XIX um problema teologico preocupava o mundo 

e obteve respostas ate daqueles que, em geral se mantinham afastados de tais 

querelas, como os cientistas. A indagagao que se pretendia responder era se 

Adao tinha umbigo. Por mais esdruxulo que hoje nos parega, este problema 

tirava o sono de muita gente, e este tempo nao dormido era dedicado a 

arquitetar respostas sobre a anatomia do primeiro homem. 
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Entre tantas exp l i ca tes simplorias, ingenuas, antropocentricas 

(atribuiam comportamentos humanos a insetos) e/ou metafisicas 5 0 de 

comportamentos animais irracionais, quero destacar a defesa do criacionismo, 

e o consequente rebate as ideias evolucionistas feita pelo naturalista ingles 

Philip Henry Gosse, que publicou em 1857 um livro com o titulo dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Omphalos 

(umbigo, em grego) e o subtitulo dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA an attempt to untie the geological knot. 

Calculos de teologos feitos a partir de fatos biblicos atribuiam uma idade de 

4000 anos ao mundo. Geologos e paleontologos postulavam, a partir de 

fosseis, uma idade de bilhoes de anos. A imprensa da epoca ironizava dizendo 

que Deus teria colocado os fosseis sob a terra para testar a fe dos cientistas. 

Comentando esta obra de Gosse, o escritor argentino Jorge Luis Borges 

nota que o ingles pegou o tema do umbigo de Adao e o vinculou ao problema 

principal da metafisica, o tempo, e pergunta Borges (2002, p.44): Como 

reconciliar a Dios com los fosiles, a Sir Charles Lyell com Moises?51 Na 

concepcao de Borges a respostas de Gosse foi assombrosa. Propos este 

naturalista um tempo causal, infinito que teria sido interrompido pelo ato 

preterito da Criagao. Explica Borges: 

El estado n producira fatalmente el estado v, pero antes de v puede ocurrir 

el Juicio Universal; el estado n pressupone el estado c, pero c no ha 

ocurrido, porque el mundo fue creado en f o en h. El primer instante del 

tiempo coincide con el instante de la Creadon... (BORGES, 2002, p. 44) 

Esta e a tese de Gosse resumida por Borges (2002, p. 45): lo 

inconcebible de un instante de tiempo sin otro instante precedente y otro 

ulterior, y asi hasta lo infinito. 

Esmiugando o ja bem explicado, para Gosse a ironia da imprensa era 

um fato que ele levou a serio. Tanto que este era um dos seus argumentos 

quando questionado a respeito destes fosseis: Deus os espalhou pelo mundo 

durante a criagao. Ele nao estava sendo hipocrita, ironico ou sofismando, esta 

era a sua crenga, por isso mesmo essa resposta forgada sobre Deus ter criado, 

tambem, os fosseis. Deus deu umbigo a Adao para que este fosse o modelo de 

homem que seus descendentes perpetuariam. Em Sua Divina Previdencia 

Deus nao quis fazer e dar ao homem um mundo surgido do nada, assim 

5 0 Para maiores detalhes consultar a obra Hen's teeth and horse's toes (1994), de Stephen Jay Gould. 
5 1 La Creadon y P.H. Gosse, In: Otras inquisiciones (2002) [1952]. 



152 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

disseminou pela Terra sinais de um tempo passado que nunca existiu. Criou e 

implantou uma memdria de um mundo inexistente. Mas o homem acredita 

nesta memoria e nestes sinaiszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (criados, e nao surgidos de um processo), os 

quais demonstram sua propria sabedoria e a coerencia das coisas e 

acontecimentos estipulados por Deus. A interpretac§o praticada pelo homem e 

que gera tantas confusoes. A intencio do Senhor foi positiva e generosa. 

Serra do Talhado. 

O americano Stephen Jay Gould, biologo e historiador natural, tambem 

se interessou pelo fracasso editorial, na epoca de seu lancamento, que 

postumamente acabou ganhando varias edigoes em fungao da retomada, no 

final do seculo XX, das discussdes entre criacionistas e evolucionistas. Gould, 

emzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA O sorriso do flamingo (2004), onde, a exemplo de Borges, da uma 

especial atencao a esta tese tao absurda de Gosse - e que apesar dela, nao 

diminui o valor que este tinha como um dos melhores naturalistas descritivos 

de sua epoca - nos fornece mais detalhes sobre a concepcao de tempo 

esbocada por este 5 2 . 

Para Gosse os organismos est§o sujeitos a dois tipos de tempo: a) o tempo procrQnico, no qual as 
criaturas s§o apenas umas ponderacSes de um Ser Supremo; e b) o tempo diacrdnico, este e o tempo 
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Enfim, por que falar aqui em Gosse, Borges e Gould? A analogia que 

faco deriva, em especial no que se refere a dimensao temporal, da recorrencia 

desta no contexto aqui abordado. Como pretendo mostrar daqui em diante, 

neste universo em que se encontram o Talhado e Santa Luzia, um observador 

se ve a cada momento confrontado com narrativas que buscam a origem, a 

verdade, o tempo exato dos fatos que sao marcantes neste processo de auto-

reconhecimento da identidade quilombola do Talhado. O processo de 

construcao da identidade quilombola do Talhado possui uma dimensao 

temporal que, acredito, possibilita uma compreensao, senao melhor, pelo 

menos mais completa, porque traz para campo os elementos exogenos ligados 

a esta identidade; os quais sao importantes referencias para a construcao, e 

compreensao, daquela. E talvez, tambem, chama-los (os elementos temporais, 

como a historia e a memoria) e recuperar uma dimensao contida no 

pensamento social partilhado de identidade e raca, e origem, e evolucao, e 

caminhos necessarios. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

TEMPO DO GRUPO ZUMBI DOS PALMARES 

Passando diretamente ao caso aqui estudado - a identidade etnica do 

Talhado, a qual se dedicaram pesquisadores como Santos (1998) e Nobrega 

(2007) e que continua sendo debatida igualmente pela comunidade bem como 

pela sociedade envolvente, mesmo passados ja cinco anos da emissao da 

certidao de auto-reconhecimento - , a questao que ainda se tenta responder no 

debate sobre esta identidade, para autores como Nobrega e, em certa medida, 

outros intelectuais nativos da regiao, e se o Talhado foi mesmo um quilombo -

e isto e que nos motiva a pensar no que se depreende, em termos de 

consequencias, se tal resposta se faz positiva ou negativa. Quern disse que o 

Talhado e um quilombo? Os seus membros chegam a mencionar que 

atualmente ou num passado distante o Talhado e ou foi um quilombo? Parece 

um "rastro" que vale a pena ser seguido, pois nos levara a "cacas" de bom 

tamanho. 

dos episodios vividos pelos seres vivos. Desta forma, segundo a tese de Gosse o umbigo de Ad§o existe 
no tempo procronico; ja a existencia de Adao no Paraiso e depois no mundo e diacronica. Os seres sao 
criados pela Consciencia Divina ja dotados dos signos de sua existencia procronica. 
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Relatam-nos alguns moradores dos Talhados com quern conversamos 

que eles tern duvidas se realmente o Talhado comecou como um quilombo. 

Aqui e importante observar que para estes a nogao de quilombo passa a ser 

algo no/do presente e que se faz constituir a partir de outros nexos, em 

oposicao aos que Ihe tinham atribuido no passado, pois quilombo remetia a 

ideia de escravidao e de senzala. 

Outros, mesmo com duvidas, recuperam e relatam a lembranca de 

antigos moradores que afirmavam que sim, o Talhado seria um quilombo; mas 

estes, todos ja falecidos, tern sua versao contestada e sao apontados como 

"contadores de historias", como pessoas que "gostavam de fazer brincadeiras". 

Esta maneira de se referir aqueles que alguma vez chegaram a mencionar que 

o Talhado foi um quilombo parece ser uma forma de desacreditar as 

afirmagoes deles. E porque eles desacreditariam os de sua propria 

comunidade? Talvez por nao entender o que e um quilombo. Talvez por temer 

um passado quilombola. Talvez por disputas internas. Talvez porque 

esqueceram tal passado. Talvez por disputas de memorias. 

Resta o fato de que o Talhado hoje e oficialmente reconhecido como 

quilombo pela Fundagao Cultural Palmares (FCP); e e importante perceber que 

a agao e a atuagao da FCP se faz a partir de um campo atravessado por 

diversos atores e demandas, o que implica num distanciamento que e 

preenchido por elementos e logicas que sao proprias ao universo de Santa 

Luzia. A demanda pelo auto-reconhecimento, ate onde me foi possivel 

perceber em conversas com pessoas da comunidade, nao foi iniciativa deles. 

Em novembro de 2006, depois de estabelecidos os primeiros contatos, 

um mes antes, com os moradores do Talhado, fomos novamente ao alto da 

serra. Visitamos novamente seu Sebastiao Braz e sua familia. Mas desta vez 

conhecemos tambem uma filha sua, netos e uma nora. A filha, Lucia, ja foi 

professora no Talhado. A nora, Gilvaneide, e a atual professora e uma das 

lideres da comunidade. Foi ela quern nos contou que foram procurados em 

2004 por uma ex-integrante do movimento negro - nesta epoca o GCNZP 

(Grupo de Consciencia Negra Zumbi dos Palmares) que se constituia no 

movimento negro de Santa Luzia ja havia se dissolvido - a qual acreditava que 

eles eram "resquicio de um antigo quilombo", e que membros da sociedade de 

Santa Luzia estavam trabalhando junto a FCP para que fosse realizado o 
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autorreconhecimento do Talhado, mas que a comunidade precisava participar 

de reunioes para ser esclarecida do que significava receber esta certidao de 

comunidade descendente de quilombo e dizer "sim" - ou "nao" - a esta 

proposta. 

Quern quiser, pode ver este momento como aquele "instante 

inconcebivel de tempo sem outro instante precedente e outro ulterior" 

postulado por Gosse. E possivel considerar que o instante de construcao de 

uma identidade quilombola pelos membros do Talhado estaria localizado "aos 

vinte dias do mes de abril de mil novecentos e noventa e dois, as quatorze 

horas", que e o momento quando os participantes do GCNZP discutindo, no 

salao de Santa Clara, "a realidade de vida do negro no municipio de Santa 

Luzia", afirmaram que "Santa Luzia acredita ser um resquicio de quilombo. 

[pois existem na regiao] O Talhado e a Pitombeira [que] sao duas comunidades 

negras que trabalham a terra propria, e noventa e cinco por cento da populacao 

e negra" como esta registrado na pagina 8 do Livro de Atas 5 3 deste grupo? 

Mas quern e este protagonista de um dos instantes de nominacao do 

Talhado como comunidade quilombola? Estes sao os primeiros instantes de 

(auto) nominacoes do grupo 

Ata de fundacao do Grupo de Consciencia Negra de Santa Luzia-PB. Aos 

treze dias do mes de julho de 1991 as 19:00 horas, reuniu-se no salao de 

S.Francisco, na Praca Silvino Cabral, nesta cidade de Santa Luzia, um 

grupo de pessoas, na maioria negra, com objetivo de fundarem uma 

entidade para estudar o problema do negro a partir da nossa comunidade. 

(LA GCNZP, p. 1) 

Assim comega o livro de registro de atas das reunioes e encontros 

daquele grupo que em 07 de marco de 1992 passou a se chamar Grupo de 

Consciencia Negra Zumbi dos Palmares - GCNZP. Finalmente confirmavamos 

- nos os antroponautas - a existencia real e registrada daquele sobre quern 

tantas vezes ouviramos falar em Santa Luzia e ate em Campina Grande: o 

movimento negro de Santa Luzia. 

Em nossas andancas por Santa Luzia; em encontros como o do NEAB-i 

(UEPB) em Campina Grande nos anos de 2007 e 2008; nas festas de Nossa 

Senhora do Rosario; nas comemoracoes pelo dia da Consciencia Negra, 

5 3 Daqui em diante todas as referencias a esta fonte aparecerao como LA GCNZP (Livro de Atas do 
Grupo de Consciencia Negra Zumbi dos Palmares). 
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tambem em Santa Luzia; em conversas com pessoas tanto de dentro como de 

fora dos quilombos desta cidade, sempre, aqui e ali, apareciam referencias 

vagas a este movimento negro, as suas acoes, aos seus membros (nunca 

encontrados), mas jamais nomes ou qualquer indicacao precisa; exceto o da 

vereadora Terezinha da Nobrega, que era a organizadora dos encontros sobre 

cultura negra em Santa Luzia e a pessoa que, como vereadora da cidade, 

propos um requerimento de reconhecimento do Talhado como remanescente 

das comunidades de quilombo na Camara de Vereadores e encaminhou-o para 

a FCP. 

No inicio de agosto de 2009, antes de retornarmos a Campina Grande 

de mais uma viagem ao Talhado, ficamos sabendo da existencia de Maria 

Bernadete da Silva (Beta). D. Maria Nobrega - na casa da qual sempre fiquei 

hospedado, no Bairro Sao Jose, onde esta localizado o Talhado urbano - que e 

muito ligada as atividades da Igreja Catolica, e por isso mesmo conhece muita 

gente que trabalha ou trabalhou em Comunidade Eclesial de Base (CEB) ou 

em pastorais, lembrou de uma antiga conhecida que agora estava ministrando 

aulas em uma escola do bairro e que fora integrante do GCNZP. Na noite 

anterior a nossa partida, nos comunicou este fato, que nos pareceu ser, pelo 

que nos contou D. Maria, uma pista promissora sobre o movimento negro em 

Santa Luzia e um de seus membros. 

Um mes depois. Sexta feira, 04 de setembro de 2009; no bairro de 

Nossa Senhora de Fatima, bairro este onde se localiza a Irmandade do Rosario 

e no qual grande parte dos membros do quilombo da Pitombeira se estabelece 

quando vem morar em Santa Luzia, fomos, Jordania e eu, ate a casa de Maria 

Bernadete da Silva. Numa pequena sala em sua casa que confundimos com as 

dos vizinhos, pois nessa rua sao as residencias todas iguais, Beta, como pediu 

para ser chamada, gentil e prestativa nos recebeu muito bem e foi logo 

confirmando que tinha participado do movimento negro. 

Enfim o movimento negro de Santa Luzia. E por sorte com uma das 

fundadoras mais entusiastas deste grupo. Foi logo contando como foi formado 

este grupo; quern participava; as atividades; as viagens; mostrou o livro de 

atas; as correspondencias com a FCP. 

Bem falante, alegre, atarefada - a sala na qual ficamos nao e muito 

espacosa, mas o permanecer constantemente em pe de Beta nao se deve a 
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falta de cadeiras, mas sim, talvez a sua agitagao; a ansiedade de fornecer 

dados sobre o movimento que ela participou; ao desejo de saber o que se 

passa com as comunidades negras da cidade - e cheia de informagoes para 

compartilhar, a todo o momento abria um armario na sala e dele tirava 

documentos, livros, livretos, panfletos que cuidadosamente guardou durante 

anos e agora nos mostrava com satisfagao; a voz resfolegante de tanto falar, 

de tanto e ir e vir, de tanto abaixar e levantar. 

Mas diga Beta, o que voce sabe sobre o Talhado e o seu auto-

reconhecimento como comunidade quilombola? Enquanto a pergunta e feita 

ela pode tomar folego. Os olhos dela se abrem mais, a voz sai mais calma e 

compassada, e mal a pergunta e concluida, vem uma resposta segura, de 

quern responde com a autoridade embasada no conhecimento que so tern 

quern esteve la: - Ah! Sim. Com certeza o Talhado foi um quilombo. Estivemos 

la em 1995, e a gente teve a certeza de que aquilo la ja foi um quilombo. Tudo 

indica que sim. A maneira de viver; as casas; a louga; tudo. Ao falar ela 

transmite a impressao de que esta (revi) vendo a sua viagem ao Talhado em 

1995, e sua ideia do que vem a ser um quilombo casa exatamente com as 

imagens que viu na comunidade. 

Mas essa questao que colocamos para Beta a qual o GCNZP ja tinha 

aventado em 1992, como apontado anteriormente, foi deixada de lado ate 

1995, quando se dirigiram pessoalmente ao Talhado no alto da serra e de la 

voltaram convictos - segundo nos conta Beta, esta ex-integrante do GCNZP, 

que sonha com a volta a ativa deste grupo - do passado quilombola desta 

comunidade. Tao convictos que passaram a se corresponder com a FCP para 

saberem mais a respeito de comunidades quilombolas e informarem a 

Palmares sobre o Talhado. 

Varias foram as cartas enderegadas a esta Fundagao contando a 

historia, as caracteristicas e as condigoes de vida no Talhado, de acordo com o 

concepgao que o GCNZP 5 4 tinha de quilombo, ou resqufcio de quilombo. 

Portanto, considerando autorizada esta fonte, o movimento negro GCNZP, nao 

haveria como o Talhado nao ser quilombo, ou resquicio. Aquele tempo em que 

Diga-se de passagem que nenhum integrante do GCNZP fazia parte da comunidade do Talhado. 
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DEUS colocou umbigo em Adao explica tudo! Exista Deus, ou nao, tenha Adao 

existido, ou nao. 

E este momento de nominagao, ou um dos momentos, aquele de 

nascimento do Talhado como comunidade quilombola? A sociedade de Santa 

Luzia e as outras comunidades em torno do Talhado sempre se referiram a 

este lugar como Talhado, e seus habitantes sempre foram chamados de 

"negros do Talhado", como apontam Cavalcanti (1975), Santos (1998) e, 

tambem, as informagoes levantadas nesta pesquisa. 

Este, certamente, ainda que a revelia de seus membros, e um dos fatos 

que desencadeou este processo de formagao da identidade quilombola do 

Talhado. Pois, uma das caracteristicas fundamentals dos grupos etnicos e a 

dinamica entre a auto-atribuigao e a atribuigao pelos de fora, segundo definigao 

de Barth (2000, p. 31-32). Afirma ele que esta imputagao categorial "e uma 

atribuigao etnica quando classifica uma pessoa [ou grupo] em termos de sua 

identidade basica, mais geral, determinada presumivelmente por sua origem e 

circunstancia de conformagao". Ao definir quern e o outro, ao dar a ele um 

nome, realiza-se uma classificagao que coloca cada pessoa ou grupo de 

pessoas em uma ordem relacional. Nomear o outro e dizer quern ele e e quern 

nao somos. Dizer "Talhado", "negros do Talhado", "quilombo" significa separar 

quern e de Santa Luzia, mas nao e do Talhado; separar negros de brancos; 

separar negros do Talhado de negros da Pitombeira ou negros de Santa Luzia 

de negros do quilombo do Talhado. 

Qual o significado dessa separagao? Seguindo bem de perto esta 

proposigao de Barth, bem como a de Wallerstein, que tern o mesmo sentido, 

considerando-se a citagao que fazem deste, Poutignat e Streiff-Fenart 

apontam, a respeito do ato de nomear uma coletividade, que as definigoes 

exogenas e endogenas estao imbricadas em uma relagao dinamica de 

oposigao e por isso mesmo nao podem ser consideradas em separado. 

Lembram tambem Poutignat e Streiff-Fenart, a partir de um estudo de 

Hughes e Mac Gill Hughes, que a nominagao de um grupo por outro e "por si 

propria produtora de etnicidade". O dar nome, a si proprio ou a alguem, e um 

ato que torna concretas estas entidades (Poutignat e Streiff-Fenart, 1998, p. 

141-150); significa afirmar que eu existo, que eles existem. Ou como esta 
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escrito em nossa maior mitologia, OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Verbo estava no mundo e o mundo foi feito 

por Ele, e o mundo nao o conheceu (Jo 1:10). 

No caso do estabelecimento da etnicidade pelos de fora, esta 

nominagao independe do consentimento de quern e nominado. O GCNZP, 

segundo as descricoes de Beta sobre seus contatos com o Talhado, nao 

perguntou aos moradores desta comunidade se eles eram quilombolas ou 

descendentes destes, simplesmente olhou para eles e presumiu tal condicao a 

partir do que foi observado e da concepgao do que seria um quilombo. 

Embora nao tenha criado o Talhado o GCNZP identificou-o como 

quilombo, e e por esta denominacao que atualmente eles comecam a ser 

chamados por membros da sociedade em seu entorno; mas a discriminagao e 

a segregacao ainda sao as mesmas. Dizer "negros do Talhado" ou dizer 

"quilombolas" ainda significa dizer que as pessoas a quern estas denominacoes 

sao aplicadas sao violentos; arredios; fabricantes de louca; oriundos do alto da 

serra ou da rua Arlindo Bento e seus arredores, no Bairro Sao Jose; eximios 

forrozeiros. E, da mesma forma, e uma maneira de dizer "nao somos isso. 

Somos diferentes. Somos de outro lugar". 

Ainda que valorizado pelos movimentos negros Brasil afora a partir da 

decada de 1970, os termos "quilombo" e "quilombola" ainda carregam uma 

forte conotacao negativa; e mesmo que um quilombola nao tenha que ser 

necessariamente negro; que nos quilombos, tanto historicos como 

contemporaneos, existam pessoas cuja pele nao e escura, ainda assim apenas 

negros sao identificados (pelos de fora) como pertencentes a estas 

comunidades e por estes ainda serem muito discriminados e marginalizados, a 

utilizagao destes termos e feita, em geral, com um significado depreciativo para 

com aqueles que os ostentam. 

A intencao do GCNZP nao foi a de depreciar o Talhado e seus 

membros ao identifica-lo como quilombo. Estando este grupo constituido em 

sua maioria por pessoas negras e ligado as principals correntes teoricas dos 

movimentos negros no Brasil, bem como se auto-identificando como APN 

(Agentes de Pastoral Negros), a sua intencao em relacao as pessoas do 

Talhado foi exatamente o oposto 5 5. 

5 5 Sobre os movimentos negros no Brasil e, mais especificamente na Paraiba, bem como sua relacao 
com os quilombos deste estado, ver a monografia de Eulalia Bezerra de Araujo, O Movimento Negro na 
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Ao identifica-los como quilombolas, estava colocando-os como 

descendentes, ou melhor, como remanescentes de negros que lutaram pela 

liberdade e contra a opressao do sistema escravista que por mais de trezentos 

anos sustentou a economia e a sociedade brasileira. Estarem ligados a esta 

historia de lutas e resistencia, mesmo nao o sabendo, conferia aos membros 

do Talhado um status mais valorizado aos olhos de qualquer integrante de 

movimentos negros. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

NOMINACAO QUILOMBOLA 

Ser quilombola, por outro lado, para a maioria da populagao brasileira, 

tambem para membros de comunidades quilombolas, inclusive os integrantes 

dos Talhados, possui a conotacao de ser negros escravos fugidos de senzalas, 

marginais, vagabundos, desocupados, entre outros sentidos menos 

abonadores. Quando em novembro de 2006 pedimos para a professora 

Gilvaneide nos contar como se deu esse processo de auto-reconhecimento do 

Talhado, entre outros detalhes ela nos contou, como relato no capitulo anterior, 

que o Ifder do Talhado, Seu Sebastiao Braz, ao ser informado da intencao de 

se autorreconhecer esta comunidade, expressou a ela, Gilvaneide, suas 

duvidas, pois isto, na concepgao dele era um equivoco, porque ali "nunca 

existiu uma senzala!". 

Outras pessoas dos Talhados com as quais conversamos emitiram 

opinioes semelhantes a esta de Seu Sebastiao Braz, onde se confunde 

quilombo com senzala. Alias, e preciso lembrar que quilombo nunca foi uma 

denominagao etnica; nunca nomeou nenhum povo. Mas esta e uma daquelas 

situacoes em que a designagao de uma condigao - a de escravos fugidos, 

alem de indios e brancos que nao encontravam lugar na sociedade branca, e 

que se reuniam em grupos, longe do sistema escravista, para construirem uma 

vida comum em liberdade - e tomada como denominagao generica para quase 

todos aqueles (praticamente apenas para os negros escravos, que eram o 

grupo predominante dentro dos quilombos e para os quais foi criada esta 

denominagao) que vivenciaram esta situagao, bem como para seus 

Paraiba, as formas de luta contra a desigualdade racial e a Emergencia da Comunidade Quilombola do 
Grilo. Campina Grande/PB: UFCG-CH, 2008. 
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descendentes. Mesmo hoje nao ha uma etnia denominada de "quilombo" ou de 

"quilombola" 5 6 

A ideia que se tern sobre o que e quilombo vem sendo modificada, 

mesmo assim nao e aplicada de forma geral a todos os negros. Esta ideia vem 

mudando porque esta mudando, tambem, o conteudo. Hoje nao temos negros 

escravizados que fogem das senzalas para terras isoladas, longe da sociedade 

branca, onde possam viver sua liberdade e ter seu lugar ao sol. Bem, esta 

afirmagao tern apenas um sentido de exemplo explicativo, pois sei que muitos 

discordariam dela, considerando-a, com algumas modificacoes, uma realidade 

ainda vigente; para tanto basta ver as afirmagoes de Gilvaneide e Ceu nos 

capitulos anteriores. Nesta circunstancia e preciso ter em conta que em muitos 

casos, a nogao de identidade e utilizada enquanto um recurso retorico e como 

algo que existe de forma quase substantivada. 

Existiriam sinais concretos dela. Desta forma para ser ou para se 

reconhecer alguem como quilombola bastaria se constatar caracteres 

fenotipicos, como textura capilar e cor da pele, ou caracteristicas culturais, 

como religiao, alimentagao ou vestuario. A ideia que parece prevalecer e, alem 

da negritude, a condigao rural em situagao de refugio e a presenga de um certo 

repertorio Afro: ciranda, religiao negra, irmandades, o sentido da preservagao 

de uma condigao meio Palmarina. 

Falando em substantivagao e sinais diacriticos, e exemplar o que 

ocorreu em 2004, quando o Talhado rural recebeu a sua certidao de auto-

reconhecimento. Segundo nos contou a professora Gilvaneide, uma 

representante da FCP trouxe, como presente, varias pegas de roupas tipicas 

de alguns povos africanos, como grandes lengos para enrolar na cabega e 

longas saias e vestidos coloridos, para serem usados pelas mulheres do 

Talhado, pois agora elas eram quilombolas, e usar estas roupas significava que 

estavam afirmando sua negritude e valorizando suas origens e costumes 

5 6 Uma situacao com a qual pode se fazer um breve paralelo e aquela relatada por W. Arens sobre o que 
ocorreu com a nominagao dos waswahilis da Tanzania. Esta denominacao, waswahilis, era empregada 
pelos nao-membros para indicar grupos destribalizados, mas nao era utilizada como uma autodefinigao. 
No entanto, no decorrer do processo de descolonizacao, passou a ser reivindicada uma identidade etnica 
quando "o estilo de vida associado aoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA tribesmen foi estigmatizado como arcaico". (W. Arens apud 
Poutignat e Streiff-Fenart, 1998, p. 148). "Quilombola", como ja se sabe e foi aqui explicado, nao se refere 
a um povo e nem a todos os negros brasileiros, mas passou a ser sinonimo de negro que fugia das 
mazelas da escravidao; e hoje, e sinonimo de negro que resiste a ainda presente opressao e preconceito 
da sociedade branca e procura positivar esta situacao, bem como a partir dela afirmar uma condicao de 
negritude e direitos historicos e sociais. 
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africanos. Estas recusaram enfaticamente estas roupas, afirmando que elas 

nao tinham nada a ver com o modo de ser e vestir das mulheres da 

comunidade. 

Igreja Matriz de Santa Luzia 

Mais adiante, em outro momento, proximo a entrega desta certidao, foi 

sugerido a algumas pessoas do Talhado que eles deveriam professar as 

crencas de origem afro-brasileiras, como o candomble, que caracteriza as 

pessoas negras, para que estas tradicoes nao fossem perdidas. O firme apego 

ao catolicismo os fez desdenharem, com aborrecimento, esta sugestJo, que 

consideraram inoportuna e carregada de desdem para com os negros do 

Talhado; para eles, "e como se dissessem que negro nao pode ser catolico; 

negro tern que ser 'batuqueiro', e isso n6s nao somos", este foi o comentario da 

professora Gilvaneide ao nos contar este fato. 

No entanto se nao h i mais negros fugindo de senzalas, por outro lado 

ainda temos negros oprimidos e discriminados, e ate segregados. Negros que 
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ainda resistem a esta situacao de cidadaos de segunda classe, e ate ausencia 

de cidadania. E este um dos sentidos que "quilombo" adquiriu na atualidade: o 

de resistencia do povo negro a opressao e discriminacao praticadas pelos 

brancos. Quilombo, portanto, nao e uma etnia, mas representa aqueles negros 

que, pela sua condigao de negros discriminados resistem a esta situacao; por 

isso mesmo e um termo que vem perdendo sua conotacao negativa e 

adquirindo um sentido positivo. 

Quanto mais forte e a dominacao (o polo maximo sendo a situacao de 

escravidao), mais as pessoas as quais se aplica a exo-definicao sao coagidas 

a retoma-la por sua conta (Poutignat e Streiff-Fenart, 1998, p. 145). Muitas 

vezes nesta dinamica entre a definigao feita pelo de fora e a autodefinicao, em 

seguida aceita, um nome inicialmente pejorativo ganha uma outra conotacao, 

em geral, positiva. Contudo, e preciso ressaltar, este processo dialetico entre 

os "de dentro" e os "de fora" nao indica uma relagao de igualdade, pelo 

contrario, invariavelmente este processo apresenta uma relagao assimetrica de 

poder. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

NOMINACAO NOS TEMPOS DE ARUANDA 

Ja contei como comega o filme Aruanda (1960) de Linduarte Noronha. 

Tambem ja transcrevi trechos do texto de abertura desta obra. Mas acho 

necessario reproduzir novamente as primeiras linhas desse texto que vai 

subindo na tela, em letras brancas, tendo por fundo uma imagem panoramica 

da cidade de Santa Luzia vista desde o Monte (o bairro Sao Sebastiao), e com 

a serra onde se localiza o Talhado ao fundo, no horizonte. A imagem e em 

preto & branco. A trilha sonora, que evoca a sonoridade dos antigos filmes 

sobre o cangago, e interpretada magistralmente por Manuel Pombal em seu 

pifano. Noronha (2003, p.76) se refere a musica de Aruanda como "pre-logica 

[no sentido dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA primitiva, estagnada no tempo], aquele pifano, folclore chamado 

Piaui, aquela repeticao". 

Pois bem enquanto a musica enleva nossa audigao - musica que 

Noronha chama de pre-logica, e que para ele combina com o tipo de sociedade 

retratada - comegamos a ler na tela o texto do diretor, o qual afirma que, Os 

quilombos marcaram epoca na historia economica do nordeste (...) Com o 
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tempo o Talhado transformou-se numzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA quilombo pacifico e isolado das 

instituicoes do pais, perdido nas lombadas do chapadao nordestino. Os grifos 

sao para destacar a presenga da ideia de quilombo associada a comunidade 

do Talhado. 

A filmagem foi iniciada em fevereiro de 1960, a estreia foi em setembro 

do mesmo ano. Seria este mais um "instante inconcebivel de tempo sem outro 

instante precedente e outro ulterior" de Gosse? 

Ate onde se sabe, repito, este e o primeiro registro de nominagao do 

Talhado como quilombo. Por que Noronha o chamou de quilombo? 

Entrevistado por Nobrega (2007, p. 74), Linduarte diz que tudo o que colocou 

na parte inicial de seu filme e baseado em informagoes fornecidas pelo proprio 

grupo. Informagoes estas que ele levantou em quatro anos de pesquisa. Antes 

de fazer o filme, a partir de 1957, Linduarte escreveu para o jornal A Uniao, de 

Joao Pessoa, uma serie de reportagens intituladas As Oleiras de Olho D'agua 

do Talhado. Foram estas reportagens que embasaram o argumento de 

Aruanda. 

Na entrevista com Nobrega, em trecho transcrito em sua dissertagao (p. 

78), este nao transcreve a pergunta relativa a resposta de Noronha, mas fica 

subentendido que seria algo como: O senhor acredita que Talhado foi 

realmente um quilombo no sentido historico e/ou na concepgao do senso 

comum? Ao que Noronha responde: 

Eu acredito que nao. Se foi um quilombo com esse nome de origem 

africana, ta numa excecao igual ao pacifico. Porque o quilombo voce 

interpreta o que? Reacao, nao e isso? Reacao, briga, a ansia pela liberdade 

ne? Ta af o Quilombo dos Palmares que nSo me deixa mentir. O 'Ganga 

Zumba', voce conhece, ne? Que era uma figura de lider, de violencia. O Ze 

Bento nao tinha nada com isso. Pelo que eu pude ver, sentir,, era um 

homem coitado, simples, que queria plantar as coisinhas dele, pra isso 

terminou a famllia fazendo olaria primitiva daquelas coisinhas, tal, mas o 

quilombo no sentido de libertacao, no sentido do filme, da biografia do 

Zumbi dos Palmares eu acho muito eqiiidistante, muito externo, nao tinha 

nada a ver. E sobrevivencia somente. [...] Eu acho que foi ex. Alforriado. [...] 

essa condicao n§o chegou a ser discutida com o grupo. (LINDUARTE 

NORONHA IN: NOBREGA, 2007, P. 78) 

Noronha, claramente, pensa quilombo a partir da ideia que se tern de 

Palmares, o qual esta dentro de uma minoria, foi uma excegao dentro do 

fenomeno quilombola no Brasil. Arquetipo de comunidade quilombola que vem 
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a mente de quase todo mundo quando se fala em quilombo. A excegao, ao 

contrario do que ele argumenta em sua resposta, nao sao as pequenas 

comunidades pacificas, mas sim os grandes quilombos em permanente 

enfrentamento belico com a sociedade envolvente. O que faz sentido da 

posigao e perspectiva de Noronha, mais nao se pode dizer o mesmo com 

relacao a historiadores que conhecem o fenomeno quilombola com suas 

multiplas facetas, assim, isto significa sustentar uma concepgao historica 

equivoca ate mesmo para algumas correntes historicas: historia dos vencidos, 

por exemplo. 

Mas, mais uma vez esta pergunta, se Noronha fez uma pesquisa que, 

dito por ele mesmo durou quatro anos; se fundamentou o conteudo de Aruanda 

nas informagoes do proprio grupo e se considera que quilombo e apenas 

aquele nos moldes de Palmares, entao por que chamou o Talhado de 

quilombo? Permito-me uma pequena digressao para sugerir um caminho a ser 

seguido na interpretagao dos pensamentos de Noronha, quando afirmou e 

quando nega o ser quilombola do Talhado. 

Pensando nas concepgoes de Brasil, que eram correntes nas decadas 

de 1950 e 1960, e plausivel pensar - entre outras possibilidades tambem 

plausiveis - que e o momento em que esta se propondo uma nova leitura do 

Nordeste e de seu povo o Cinema Novo e um exemplo disto. Da relagao entre 

o homem e seu meio surge uma explicagao, um comentario sobre a sociedade 

daquele momento. Entao, ha uma tentativa de valorizar a pureza preservada 

nos mais remotos rincoes do Brasil e - mesmo considerando que ela pode nao 

perdurar; mesmo apesar da desesperanga em relagao ao Talhado (afirma 

Noronha emzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Aruanda, "com uma pequena populagao num ciclo economico 

tragico e sem perspectiva"), em relagao a um Brasil rural que se queria superar 

- ha, por isto mesmo, um clamor por mudangas que poderiam ser feitas a partir 

de novas leituras destes mundos. E preciso, porem, ter sempre em mente que 

Aruanda e uma visao estetica destes mundos. 

Retomo a pergunta anterior nao na perspectiva estetica ou na de um 

discurso sobre a modemizagao do Brasil. Na discussao sobre identidades 

etnicas quilombolas e nos processos de auto-reconhecimento de comunidades 

negras como quilombo, a resposta a essa pergunta nao e tao relevante, o que 

faz dela quase uma pergunta retorica. 
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A intencao nao e a de cobrar de Nobrega, que e um historiador e pauta 

seus argumentos a partir da definicao de quilombo historico. E aqui vai mais 

uma digressao. Mesmo respeitando sua posigao, creio que ele nao pode deixar 

de considerar as discussoes e avangos ocorridos sobre a etnicidade. 

Assim, nem todo historiador se prende ao conceito "frigorificado" de 

quilombo. Nao que nao possa ser cobrado por sua posigao teorica e ideologica, 

pelo contrario. Neste sentido, tal cobranga deve ser feita, porque mesmo 

adverso a ideia de quilombo contemporaneo, ele nao pode deixar de ver que a 

historia e um processo; que os fatos nao sao fragmentos de historia 

congelados no tempo; pelo contrario, eles se desdobram nesta dimensao e, em 

sua dinamica, adquirem novas formas, novos significados. Que se muitas 

pessoas no Talhado ainda nao se dizem quilombolas, e nem venham a faze-lo; 

que nao tenham feito esta afirmagao - e que ate tenham negado esta 

identidade - , isto nao significa que o processo de auto-reconhecimento iniciado 

com a certidao emitida pela FCP - se quisermos pensar que aqui se iniciou o 

processo de anunciagao-enunciagao-definigao-externa-interna do Talhado -

seja apenas um momento na historia, uma agao que ocorreu e findou ali 

naquele momento. Pelo contrario, exatamente porque e um processo, um devir, 

a auto-identificagao pelo Talhado esta em andamento. 

Mesmo contrario a ele, Nobrega esta diante da necessidade de 

reconhecer, e sei que o faz, que o conceito de quilombo, principalmente no 

meio academico, passa por uma grande transformagao. Acredito, pela leitura 

de seu trabalho, que ele percebe isto. Ele leu Fredrik Barth, Roberto Cardoso 

de Oliveira, Mauricio Arruti, Stuart Hall, Manuela Carneiro da Cunha, Carlos 

Sundfeld, Jacques Le Goff - e reconhego que mesmo lendo nao tern ele que 

aceitar estes pressupostos teoricos - , mas oscila entre a fidelidade a uma 

Historia feita de conceitos estanques e uma outra Historia que se pensa 

dinamica e por isso mesmo em constante transformagao, levando em conta os 

atos daqueles que a escrevem cotidianamente. Quando disse que nao se pode 

cobrar tanto de Nobrega, e porque o vejo imerso nesse campo - e sabemos 

todos os que pesquisam, o quanto, as vezes, e dificil erguer a cabega acima da 

superficie do contexto em que estamos imersos - , nesse campo de disputas 

identitarias e territoriais. Ao mesmo tempo que tenta ser um analista que utiliza 

teorias para explicar o que ve, esta envolvido pessoalmente com a questao.. 
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Alem do mais, tanto para o Talhado quanto para Nobrega, esta e uma situacao 

nova, na qual ainda estao "tomando pe"; e precisam compreender que e um 

processo que esta dado, mas nunca estara concluido. 

O questionamento de Nobrega a auto-identificacao (ou exo-

identificagao como ele prefere) do Talhado so e plausivel depois de um 

questionamento sobre o porque o Talhado, um segmento da sociedade de 

Santa Luzia, sempre foi e ainda e visto, e identificado como O outro; por que 

seus membros sao discriminados comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA os negros do Talhado; por que a 

sociedade de Santa Luzia, com a aquiescencia de seus maiores, decidiu 

reconhecer o Talhado como quilombo; por que o Talhado nao pode usufruir dos 

direitos dados aos quilombos contemporaneos. O Talhado hoje se mobiliza em 

defesa daqueles seus direitos com os quais acenaram para eles dizendo que 

era possivel usufrui-los, mas que na realidade nunca e possivel desfruta-los. 

Considero emblematico dessa situacao a frase de um membro das pastorais de 

Santa Luzia que mantem contato estreito com o Talhado, diz ele, entre ironico 

e revoltado com a situacao da comunidade: prometeram Papai Noel na Pascoa 

para eles, e eles acreditaram. 

Alonguei-me nesta digressao, porque a considero exemplar do quanto o 

processo de identificacao etnica que tento mostrar e fruto de uma relagao entre 

grupos que se pensam diferentes; e que e nesta relagao, e nao no isolamento 

de cada um em um espago separado, que definem e afirmam suas identidades; 

que este e um processo com varias etapas e do qual os individuos de cada um 

dos grupos envolvidos participam de maneira diferente, com maior ou menor 

enfase; que ele nao se conclui, apenas muda de aspecto em cada uma delas. 

Tampouco desejo cobrar de Noronha, especialmente deste, que e um 

jornalista e cineasta, cuja obra maxima (e maravilhosa) nao se propoe a discutir 

identidades, fronteiras, territorialidade ou etnicidade, e elaborou Aruanda a 

partir do senso comum do que e um quilombo. 

Nao se pode exigir de Noronha uma arguigao teorica (no ambito da 

Historia ou das Ciencias Sociais) sobre estes temas, a qual de conta do 

argumento de seu filme. Ali nao e discutido nem quilombo historico e nem 

quilombo contemporaneo. A sua historia nao precisa ser fiel a realidade (o que 

e isto?) nem a conceitos caracterlsticos do meio academico. 
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Se foi, ou tornou-se um, quilombo quando Ze Bento chegou no atual 

Talhado; se nao era mais quando Noronha conheceu a comunidade; se passou 

a ser a partir de Aruanda; se deixou de ser quando Aruanda caiu no 

esquecimento ate da comunidade do Talhado. Se Noronha mirou no que viu -

uma comunidade isolada com um passado, para ele, misterioso e exotico - e 

acertou no que nao viu - um quilombo perdido no tempo e no espago, o qual 

nem seus membros sabiam o que ele era. Se a fantasia de Noronha virou 

realidade ou se a realidade resolveu imitar a fantasia dele, sao questoes que 

atreladas as atuais contingencias historicas individualizam o fenomeno de auto-

reconhecimento das atuais comunidades quilombolas e dao conteudo a 

afirmacao desta identidade etnica, mas independente da confirmacao de uma 

suposta veracidade historica, nao poem em xeque a validade do significado 

simbolico que elas tern para a comunidade a elas ligada ou seja, o Talhado na 

figura de seus membros. 

E uma temeridade o que vou dizer, mas consideradas como um conjunto 

de fatos que precisam ser individualmente comprovados, validados e 

posteriormente classificados dentro de algo como um genero e finalmente 

encadeados como especies dentro deste, constituindo um conjunto de "provas 

irrefutaveis" (o que e isto? Existem provas irrefutaveis?), elas ficam parecendo 

aqueles fosseis que Deus espalhou pela Terra para que o homem nao pense 

que o mundo nao tern passado. Mas vejam, nao estou dizendo que essas 

questoes e suas respostas nao importam. Muito pelo contrario. Sao elas um 

provavel conjunto de elementos a partir do qual a comunidade e representada. 

Mas quais "fosseis" (elementos) serao utilizados e o que vai se montar com 

eles, isto vai ser (esta sendo) decidido na relagao entre o Talhado e os Outros. 

Em outras palavras, fatos, pessoas, historias, lugares, tradigoes, costumes, 

crengas, relagoes, estao todos ganhando novos significados em um novo 

contexto. 

O GCNZP e Noronha, como se fossem deuses (criadores) - e isto e 

apenas uma comparagao - , a partir do que viram no Talhado e segundo a sua 

interpretagao, criaram fosseis (fatos) e disseminaram-nos tal qual sinais daquilo 

que eles interpretaram como sendo de um passado historico do Talhado. Mas 

aquilo que eles fizeram, nao o fizeram a partir de nada. A materia para suas 

afirmagoes veio do proprio Talhado. A partir desta interpretagao tornada real, 
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um lugar no espago e no tempo, condicionaram o processo de relagoes sociais 

do Talhado, bem como o seu processo de recomposigao identitaria. Ressalto 

que uso o verbozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA condicionar e nao o verbo determinar. Eles nao criaram este 

processo, mas proporcionarm o realce de certos elementos para que ele se 

desenrolasse e viesse a culminar no atual contexto de relagoes em que esta 

inserida esta comunidade. Aquilo que interpretaram e nominaram, so o fizeram 

porque ja existiam probabilidades latentes na realidade descrita por eles. Ou 

como explica Bourdieu, 

A vontade de transformar o mundo transformando as palavras para o 

nomear, ao produzir novas categorias de percepcao e de apreciacao e ao 

impor uma nova visao das divisoes e das d i s t r i b u t e s , so tern 

probabilidades de exito se as profecias, evocacoes criadoras, forem 

tambem, pelo menos em parte, previsoes bem fundamentadas, descricoes 

antecipadas: elas s6 fazem advir aquilo que anunciam, novas praticas, 

novos costumes e, sobretudo, novos grupos, porque elas anunciam aquilo 

que esta em vias de advir, o que se anuncia; elas sao mais oficiais do 

registro do que parteiras da hist6ria. (BOURDIEU, 2004, p. 238-239) 

O que Bourdieu esclarece e que a nominagao parte de condigoes sociais 

reais e "virtualidades historicas". A nominagao nao cria grupos, apenas anuncia 

aquilo que esta em vias de ocorrer. De minha parte, leio esta explicagao de 

Bourdieu como uma afirmagao de que o que esta por advir, pode advir, com ou 

sem a nominagao, porque ha possibilidades de que assim seja. Mas estas 

possibilidades, necessariamente, nao tern que se concretizar. Ao menos e isto 

que desejo afirmar em relagao ao Talhado e sua nominagao como um grupo 

quilombola. Tanto e que ele foi assim nominado, e ate onde sabemos, esta 

nominagao primeira nao desencadeou um processo de recomposigao 

identitaria. Nem a segunda nominagao, feita pelo GCNZP. Existiam 

virtualidades historicas e houveram nominagoes, mas o Talhado nao escolheu 

se representar a partir delas. Foi necessaria uma terceira nominagao para 

tanto. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A NOMINAGAO CONTEMPORANEA 

Quando me dirigi ao Talhado imaginei que seria possivel compreender o 

seu processo de identificagao etnica conhecendo apenas a opiniao de seus 
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membros sobre este. Isto foi um lapso, um esquecimento dos pressupostos 

minimos da teoria que escolhi para orientar meu trabalho. 

Ainda que me torne repetitivo - duas vezes, porque o argumento para 

esta repeticao tenho utilizado-o em outras ocasioes; e uma frase de Andre Gide 

que explica: tudo que se diz, ja foi dito antes, mas como ninguem escuta, e 

preciso dizer novamente - quero enfatizar a explicacao de Barth a respeito da 

formagao de um grupo etnico. Fredrik Barth (2000 [1969], p. 27-32), analisando 

como ate entao tinham sido concebidos os grupos etnicos e explicadas a sua 

genese, estrutura e funcao, sugere uma mudanca na forma de concebe-los. 

Propoe Barth que estes grupos sejam compreendidos como um tipo 

organizacional (aproximando-se de Weber, no modo como este concebe as 

comunidades etnicas: os grupos etnicos sao facilitadores e fomentadores de 

relagoes comunitarias politicas), desta forma, argumenta que quando se enfoca 

Aquilo que ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA socialmente efetivo, os grupos etnicos passam a ser vistos 

como uma forma de organizacao social. A caracteristica critica passa a ser 

entao (...) a auto-atribui?ao e a atribuigao por outros. (...) Nesse sentido 

organizacional, quando os atores, tendo como finalidade a interacao, usam 

identidades etnicas para se categorizar e categorizar os outros, passam a 

formar grupos etnicos. (BARTH, 2000, p. 31-32) 

Ora, se um grupo etnico nao e definido apenas de maneira endogena, 

mas, tambem, de maneira exogena como resultado de uma relagao com outro 

grupo, entao, para compreender a auto-identificagao quilombola do Talhado, 

percebi que tinha que conhecer quais foram as agoes significativas 

empreendidas pelo Outro em relagao ao Talhado que fizeram com que este 

passasse a se considerar uma comunidade remanescente dos quilombos. 

Antes de ir ao Talhado ja tinha conhecimento de que ele fora auto-

reconhecido pela FCP por iniciativa da atual Secretaria Municipal de Educagao, 

na epoca vereadora, Terezinha Alves da Nobrega; mas nao tinha a dimensao 

da relagao dela com a comunidade. O primeiro contato que tive com ela, 

fortuito, foi logo na primeira vez que fui a Santa Luzia. Sua sobrinha, moradora 

desta cidade e que tambem cursava Ciencias Sociais, sabendo de minha 

presenga na cidade, convidou-me para assistir um seminario que estava sendo 

organizado por sua tia. 
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Este seminario levava o nome dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Resgatando Valores Quilombolas e 

estava em sua primeira edigao - teve uma segunda edigao no ano seguinte, 

2007. Este encontro era anunciado como sendo um empreendimento conjunto 

da Fundacao Cultural Palmares e do Galpao das Louceiras Negras da Serra do 

Talhado, e patrocinado pela FCP. A sua proposta era a de char condicdes para 

o desenvolvimento das aptidoes das comunidades quilombolas da regiao, ou 

seja, do Talhado e da Pitombeira; bem como valorizar a sua historia. Este 

projeto foi desenvolvido ao longo do ano de 2006. 

Entre as oficinas realizadas durante este encontro, uma delas levava o 

nome de "Retalhos da Historia", que se propos a trabalhar a historia e 

caracteristicas destas duas comunidades - com destaque para a Festa e a 

Irmandade do Rosario - e a historia dos movimentos negros. Destinava-se aos 

participantes de movimentos negros, da Irmandade do Rosario e aos membros 

destas comunidades. Uma outra oficina tinha o nome de "Malungo de Barro". 

Uma das facilitadoras era Maria do Ceu. A intencao desta oficina era a de 

tornar mais acesslvel e agregar valor a arte das louceiras do Talhado. 

Destinava-se as louceiras do Talhado. 

Quando Ceu me falou sobre estas oficinas, as louceiras que estavam 

presentes no Galpao, naquele momento, torceram o nariz, reviraram os olhos, 

resmungaram, fizeram caretas, mas nao disseram nada que eu pudesse ter 

distinguido com clareza. Quando perguntei o porque daquela reacao elas 

responderam que "nao e nada, nao, deixa pra la! Tern coisas que e melhor nem 

falar". Ceu contomou a situacao dizendo que e porque elas nao tinham gostado 

de ter que participar dessas oficinas. O que pude notar e que nao sentiam 

como se isto fosse uma coisa delas. 

Na verdade, como posteriormente me contaram, a organizagao do 

evento sempre ficou a cargo de Terezinha da Nobrega. Da mesma maneira 

que muitas outras agoes no e do Talhado sao iniciativas dela; desde o 

requerimento apresentado a Camara de Vereadores de Santa Luzia em 

outubro de 2003, no qual solicitava o encaminhamento ao Ministro da Cultura e 

a FCP, bem como a Secretaria de Educagao e Cultura da Paraiba do 

reconhecimento do Talhado como area quilombola ate a iniciativa de promover 

apresentagoes do Talhado em eventos destinados a comunidades quilombolas. 
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Na primeira edigao deste evento ouvi Terezinha da Nobrega identificar-

se como sendozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA negra57. E por este motivo, e por ser uma pessoa que conhece 

bem o povo de sua cidade e a situacao dele, em especial o povo do Talhado 

com suas dificuldades e sofrimentos, e que resolveu, afirma ela, promover o 

auto-reconhecimento do Talhado. Em 16 de abril de 2004 a FCP emitiu a 

Certidao de Auto-reconhecimento da Comunidade Quilombo de SERRA DO 

TALHADO. Esta e a data de nascimento do Quilombo do Talhado. Duas vezes 

antes anunciado, nasce agora como quilombo contemporaneo. Recapitulando: 

a primeira vez nominado por Linduarte Noronha em 1960; a segunda vez pelo 

GCNZP, quando em 1995 conheceram o Talhado e tiveram a certeza que ali 

estava um quilombo. 

E aqui volto as questoes com as quais iniciei este capitulo: Onde, 

quando, quern comega um processo? Definir o ponto de partida, repito, e 

conferir a este ponto um significado especial. E como pegar aqueles fosseis 

que Gosse diz que Deus espalhou pelo mundo e dizer: este aqui significa isto, 

aquele ali significa aquilo. 

Maria Bernadete da Silva (Beta) que foi Coordenadora do GCNZP, conta 

que o Grupo nao acabou oficialmente, mas de fato, seus membros foram se 

mudando para outras cidades ou se tornando ocupados por outros afazeres, o 

que acabou distanciando-os entre si e das atividades do GCNZP. Mas ele 

continuou existindo, diz ela, mas com outras pessoas como membros. Entre 

estes, aponta a participacao de Terezinha da Nobrega. Inclusive, as Atas do 

Grupo e outros documentos que nos emprestou, so o fez depois de consultar a 

pessoa que ficou encarregada do Grupo, e esta, afirma Beta, ficou a frente do 

GCNZP junto com Terezinha da Nobrega, que por sua vez, diz que suas agoes 

sempre foram independentes de qualquer movimento negro. 

De qualquer forma, se a partir de Linduarte Noronha ou se a partir dos 

documentos do GCNZP, se a partir de sua percepgao ou ainda do conjunto de 

tudo isto, o Talhado entrou em um processo de recomposigao de sua 

Mais uma vez e precise- ressaltar a descoberta de Barth a respeito da identidade etnica: esta identidade 
se realiza na relacao entre o endogeno e o ex6geno, ou seja, nao basta ser reconhecido, e preciso, 
tambem se auto-reconhecer. Se ha uma relacao, e preciso que os envolvidos "joguem o mesmo jogo e 
com as mesmas regras". Terezinha da Nobrega se auto-reconhece como negra, mas nao e reconhecida 
como "negra do Talhado" pela comunidade. Primeira, porque possui fenotipo branco; segundo, porque 
ser do Talhado e ser de um lugar - social e espacial - , e ela e percebida como alguem que, mesmo bem 
aceita por alguns, nao e "de dentro da comunidade". 
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identidade, agora como quilombo contemporaneo exatamente por um ato, ou 

por atos, expressivos advindos de fora da comunidade. Noronha, o GCNZP, 

Terezinha Nobrega, todos eles o nominaram como quilombo; a sociedade 

envolvente, comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA negros do Talhado. Terezinha da Nobrega diz que o fez em 

funcao da situacao deles, porque se identifica com eles. Se tinha em mente 

apenas a concepgao de quilombo contemporaneo ou quilombo historico, isto e 

o de menos. Mas, diga-se de passagem, que, de acordo com varios membros 

do Talhado, em varias ocasioes ela teria feito sugestoes para que os do 

Talhado passassem a professar crencas afro-brasileiras, pois estas seriam 

mais caracteristicas de uma comunidade quilombola. Hoje eles estao em 

processo de recomposigao de sua identidade exatamente em fungao destas 

agoes exogenas. 

A relagao dela com o Talhado, pelo que pude observar, e uma relagao 

mediada por sentimentos extremados de ambas as partes, aquilo que 

associamos ao amor e odio; nisto e preciso perceber, que assim como estes 

sentimentos sao opostos, os envolvidos, tambem, estao em lados opostos 

(mas em estreita relagao). Ao mesmo tempo em que dizem que ela quer tomar 

conta da comunidade e impor a eles seu pensamento; que toma a frente de 

coisas que interessariam mais a comunidade do que aos de fora; que eles tern 

que se comportarem como negros, como quilombolas, e nisto reside, talvez, 

em parte, a resistencia que alguns tern em relagao a esta nominagao. 

Ressaltam, tambem, o quanto ela da assistencia a comunidade e lembram de 

problemas resolvidos por ela e dizem que e ela que, as vezes, fala pelo 

Talhado. 

"Ela so quer chegar aqui pra mandar na gente. Pensa porque fez o 

reconhecimento e dona do Talhado...". "E uma pessoa bem articulada, ela tern 

la as coisas dela, mas ela fez muito pelo Talhado". Sao opinioes contrarias de 

uma mesma pessoa sobre Terezinha Nobrega. "Ela mandou umas branquela 

representor o Talhado em Brasilia, eu sei quern sao elas; gente que nunca nem 

pisou aqui no Talhado, mas ela vai ouvir quando eu encontrar ela". "Gragas a 

ela o Talhado 'ta onde'ta; ela ja fez muita coisa pela gente". "Eu quero mesmo 

e que ela saiba, nao vou fazer o que ela quer nao, que a gente nao 'ta aqui p'ra 

[ser] bobo de ninguem". "Falam dela, ne? Eu nao sei... Eu tenho pra mim que e 

uma boa pessoa, ate o pessoal ai das bandas de forro ela ajudou, ne?". 
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E como esta ouvi varias outras com os mesmos sentidos. No principio 

estranhei a dureza das declaracoes e me perguntei como era possivel que a 

relagao entre ela e a comunidade se mantivesse, mas depois percebi que 

muitas das coisas que me diziam, eram ditas como um recado que gostariam 

que alguem levasse ate ela. Estes comentarios, favoraveis ou contrarios a ela, 

eram ditos sobre ela e nunca para e la 5 8 . 

Alem disso, a estreita relagao que ela tern com a FCP, a torna a ponte 

entre o Talhado e esta Fundagao. Enfim, se nao impoe a comunidade o seu 

pensamento, Terezinha da Nobrega parece ve-la como "a sua comunidade" e 

se coloca como alguem com quern eles podem contar. Talvez pelo longo tempo 

de distanciamento com a sociedade de Santa Luzia, ainda que aceitem esta 

relagao, parecem faze-lo com muitas restrigoes. 

Para o bem ou para o mal esta e uma relagao necessaria que se impoe 

ao Talhado. A relagao atraves da qual eles foram nominados e para a qual 

tiveram que dar uma resposta diferente das que ate entao deram aos que os 

discriminaram como oszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA negros do Talhado, esta em um sentido tao negativo 

que nao poucos foram, e ainda sao alguns, aqueles que nao querem ser 

chamados desta forma. Agora tiveram que dizer sim a nominagao, e assim 

passaram a atribuir um significado positivo a ela. 

Mas, mais uma vez, quero ressaltar o quanto essa recomposigao 

identitaria ainda e um processo incipiente e que caminha a passos lentos. E 

mais do que uma recomposigao identitaria, este processo em sua 

complexidade abarca nao so a questao da nominagao e das rotinas que a partir 

dai se instalam. Estao implicadas nele redes de sociabilidade e poder e de 

recursos materiais e simbolicos, e o que transparece dele nesta pesquisa e 

apenas um momento e uma parte da sua complexidade. Se alguns ja estao se 

dizendo quilombolas "desde pequenininhos" (escrevo isto sem nem um pingo 

Comecei a ouvir este tipo de comentarios, e nao apenas em relacao a Terezinha da Nobrega, eram 
tambem feitos sobre outras pessoas com quern tinham tido contatos em que alguma coisa nao tinha Ihes 
agradado. Eram comentarios feitos por um medico durante uma consulta e que consideraram 
preconceituosos ou acoes de agentes de pastorais que nao tinham feito o que esperavam. Reclamavam 
ou faziam comentarios ironicos sobre eles; mas nao para eles. E, no entanto, vi que as relacoes eram 
mantidas. Sao atitudes como estas que me fizeram lembrar James CScott, por exemplo, quando mostra 
as condicoes necessarias para que o discurso oculto se manifeste sem inibigoes. A primeira condigao, diz 
Scott (2000, p. 149) e que "se enuncie em um espacio social apartado donde no alcancen a llegar el 
control, ni la vigilancia, ni la represion de los dominadores". Da mesma forma me fazem lembrar a primeira 
epigrafe, um proverbio etiope, que abre esta obra de Scott: cuando el gran senor pasa, el campesino 
sabio hace una gran reverencia y silenciosamente se echa un pedo. 
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de ironia ou jogo de ideias) e outros se mostram encantados e muito satisfeitos 

com o auto-reconhecimento "que mostrou quern o Talhado e" (D. Maria Rita). 

Ha tambem os que confessam sem nenhum constrangimento que nao 

entendem nada do que esta acontecendo, bem como aqueles que veem com 

muita desconfianga a sua exo-definigao como quilombolas, ainda acreditando 

que e "mais uma invengao pra tirar as coisas da gente". 

Jordania Araujo durante uma pesquisa semelhante a minha, em 2007, 

conversou com Seu Damiao Januario da Silva, entre outras pessoas, tentando 

descobrir o quanto eles se sentem discriminados e o que estavam pensando 

sobre o auto-reconhecimento; em 2009 ele e sua esposa nos ofereceram um 

jantar em sua casa, onde conversamos sobre agricultura; plantas medicinais; 

saude e doengas; lugares visitados em outras cidades e estados; filhos e 

trabalho; a vida no Talhado e em Santa Luzia. e o que falou sobre este ultimo 

tema, me permitiu compreender suas opinioes sobre o auto-reconhecimento. 

Este significa mudangas, mudangas que ele nao sabe aonde levarao o 

Talhado; aonde levarao, por exemplo, sua filha Maria do Ceu, que a frente da 

Associagao do Talhado Urbano e quern tern resolver os problemas de muita 

gente da comunidade, agradando e desagradando pessoas, e recebendo 

ameagas e poucos agradecimentos. Mudangas que ele nao sabe como 

afetarao as boas relagoes que conseguiu construir em Santa Luzia. 

E seu Damiao comegou a recordar a vida no Talhado e sua vinda para a 

cidade. A minha intengao, nesse dia era nao falar em quilombo, mas ele 

lembrou os questionamentos feitos a ele por Jordania e por outras pessoas 

com que ja tinha conversado a respeito, e expressou suas opinioes sobre o 

auto-reconhecimento sem que eu tivesse, mesmo durante sua fala, feito 

qualquer pergunta. Achei que ele estivesse tentando ser agradavel e contando 

aquelas coisas sobre as quais sabia que eu gostaria de ouvi-lo falar. E uma 

segunda vez - em uma visita dominical a ele e sua familia, que era para ser 

breve, mas que suas historias e de D. Maria Rita tornaram agradavelmente 

longa - expressou menos certezas e ainda muitas duvidas sobre a definigao do 

Talhado como um quilombo. 

So percebi que ele estava respondendo mais uma vez aquelas questoes 

que varias vezes tivera que responder, quando ha alguns meses me deparei 

com as transcrigoes de Jordania. Das duas conversas com Seu Damiao, pouca 
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coisa foi para meu diario de campo, pois as considerei como momentos extra-

campo; como momentos de confraternizacao com amigos; como momentos em 

que nao estava com os sujeitos materia de uma pesquisa. Mas o cerne das 

opinioes dele (ainda que contidas), percebi, estavam nessa entrevista da qual 

reproduzo uma parte, porque a considero emblematica das duvidas da 

comunidade sobre sua nova identidade e porque e o que eu tambem, com 

outras palavras, ouvi dele. Duvidas que expressam um processo bem mais dos 

que as certezas, que, as vezes, parecem mostrar a sua conclusao, se e que 

este se conclui. Assim, e a relagao com a sociedade de Santa Luzia que leva 

Seu Damiao a ter que se posicionar. O dialogo entre ele e Jordania foi o 

seguinte: 

O senhor sabe que o Talhado recebeu a certidao de comunidade 

remanescente dos quilombos? 

- Rapaz eles inventaram essa hist6ria desse tal de quilombo pro Talhado 

mais eu nao acredito nisso nao. 

Seu Damiao, o que o senhor acha desse reconhecimento? 

- Nao ha uns dois anos pra ca ta batizado por quilombo mais que la o nome 

da comunidade e Talhado. Tern muita gente daqui que num que ser do 

Talhado nao, o caba perguntar de onde e, nao, num sei onde e o Talhado 

nao, conheco nao. Sendo tudo de la. Tern muitos daqui. 

E o senhor acha esse reconhecimento importante? 

- De quilombo? E que ta batizado agora num tern mais outro, mas enquanto 

o povo num se acostumar tern sempre chama o Talhado ne? Inventaram 

esse tal desse quilombo, mas, disse que la teve indio teve tudo mas, num e 

do meu conhecimento nao. Eu nasci, faz 63 anos que eu nasci la e me criei 

e nunca vi esse negdcio de fndio la nao. Os indio de la e os caba bebedor 

muito de cachaca. Se for pra tomar cachaga tern uns caba la. E os fndio que 

tern la. 

O senhor ja ouviu falar sobre o que e um quilombo? 

- Num entendo esse neg6cio nao. Eu num sei Ihe informar esse negocio de 

quilombo, o que e que significa nao, num sabe? Esse povo de fora e que 

inventaram esse negbcio de quilombo pro Talhado um lugar dos fndio, ai 

num sei de que, ai inventaram isso. Mas, sei nao. 

Este bairro recebeu uma certidao de quilombo urbano, o senhor esta 

sabendo disto? 
- Rapaz eles inventaram isso aqui, mas, num sei como e nao. 

Mas ja receberam a certidao? 

- Mas, e perdido, o povo nao considera isso e, e perdido esse negbcio de 

quilombo pra la e o caba da a certidao de quilombo. Que nem ta esse chao 

ai, a conversa que tern que nesse outro campo eles vem tirando tudo, o 

DNOCS, vem arrancado tudo, entendeu? E acha que ai vai ser arrancado 

tambem, porque diz que ai e do quilombo. Mas tern tanta gente que num e 

nem aderente do quilombo e ta ai com chao de casa, levantando uma casa. 

Eu mesmo sou do quilombo e nao tive coragem de entrar ai porque eu num 

gosto de tomar nada de ninguem. (DAMlAO DA SILVA) 
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Isto o que o Talhado agora tern que ser - partindo do que sempre se 

pensaram e a partir do que comecam a se repensar - ; e aquilo que o Talhado 

tern e que o particulariza, tern se mesclado com a maneira que os "de fora" os 

veem e a partir desta mescla, dessa interagao, a qual nao apaga as fronteiras 

entre eles e nos, vem se reelaborando a identidade deles, agora como uma 

identidade etnica atribuida e auto-atribuida. O conteudo para isto, repito, tanto 

vem de dentro, como e trazido pelos "de fora", numa relagao que cruza 

fronteiras sociais, mas as conservam. 

Quando Terezinha da Nobrega afirma que o Talhado e um quilombo 

para dar a ele uma condigao de direitos, esta realizando uma nominagao que 

antecipa e que precede a uma nomeagao. Ha poucos paragrafos atras pedi 

emprestadas as palavras de Bourdieu para explicar como a nominagao, por 

aquilo que anuncia, se torna uma profecia bem sucedida: ela e na verdade uma 

previsao bem fundamentada, ela descreve antecipadamente aquilo que esta 

por acontecer. Terezinha da Nobrega nao esta nomeando o Talhado, mas o 

requerimento que fez a FCP redundou na certidao emitida por esta instituigao. 

A FCP, sendo um orgao do Estado, e quern realiza a nomeagao do Talhado. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.2. NOMEAGAO 

A partir de 16 de abril de 2004 e de 20 de junho de 2005, a Comunidade 

Quilombo de Serra do Talhado e a Comunidade Urbana de Serra do Talhado, 

respectivamente, foram nomeadas pelo Estado como Comunidades 

Remanescentes dos Quilombos. A sua existencia factual torna-se nestes 

momentos uma existencia de direito; reverte-se, pois, a situagao resumida por 

Linduarte Noronha ao final de Aruanda (1960): (...) isolado e pobre (...) 

Talhado e um estado social a parte do pais. Existe fisiograficamente, inexiste 

no ambito das instituigoes. Aceitando-se a data de sua fundagao como sendo o 

ano de 1860, esta comunidade esperou 144 anos para ter sua existencia 

reconhecida pelo Estado. Em que implica aquela nomeagao e o que significa, 

agora, a existencia do Talhado no "ambito das instituigoes"? 

Elucida-nos Pierre Bourdieu que uma sentenga emitida pelo poder 

estatal, o poder consensual e legalmente instituido, atraves do: 
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Veredicto do juiz (...) a respeito de coisas ou de pessoas ao proclamar 

publicamente o que elas sao na verdade, pertence a classe dos actoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA de 

nomeagSo ou de instituigao (...); ele representa a forma por excelencia da 

palavra autorizada, enunciada em nome de todos e perante todos: estes 

enunciados performativos, enquanto juizos de atribuigao formulados 

publicamente por agentes que actuam como mandatarios autorizados de 

uma colectividade e constituidos assim em modelos de todos os actos de 

categorizagao (...), sao actos magicos que sao bem sucedidos porque estao 

a altura de se fazerem reconhecer universalmente, portanto, de conseguir 

que ninguem possa recusar ou ignorar o ponto de vista, a visao que eles 

impoem. 

O direito consagra a ordem estabelecida ao consagrar uma visao desta 

ordem que e uma visao do Estado, garantida pelo Estado. (BOURDIEU, 

2004, P.236-237) 

No caso do Talhado quem agora o chama de quilombo e o Estado que, 

com isso, reconhece sua existencia e os seus direitos, tambem instituidos pelo 

Estado e outorgados atraves da nomeagao. A recomposigao da identidade 

quilombola do Talhado, que teve inicio atraves da relacao deste com a 

sociedade envolvente, se torna ainda mais complexa com a entrada do Estado 

neste campo, ou como analisa Arruti (2008, p. 335) "e instituido o Direito e o 

seu garantidor, o Estado, detentor da palavra autorizada por excelencia". 

A presenga do Estado, a afirmagao por este dos direitos do Talhado e de 

sua condigao legal de quilombo no sentido contemporaneo deste termo 

deveriam fazer, como explica Bourdieu, com que ninguem recusasse a 

situagao legalizada pelo Estado. Ora, em Santa Luzia, depois de pouco mais 

de quatro decadas se afirmando, ou ao menos aventando, a possibilidade da 

origem quilombola do Talhado, coloca-se em duvida essa identidade tantas 

vezes nominada. Os canais atraves dos quais se chegou a sua nomeagao e o 

garantidor desta tern sua autoridade contestada. 

Nao, Bourdieu nao esta errado. Depois desta sua explicagao acima 

transcrita, esclarece ele que, ainda que parega nao concordar com a realidade, 

sua analise permite sim a compreensao exata do poder simbolico. Lembra ele 

que, para Montesquieu, se a sociedade nao e transformada por decreto, da 

mesma forma a consciencia social sobre 

A eficacia dos actos juridicos nao deve levar a ignorar ou negar aquilo que 

faz a eficacia prbpria da regra, do regulamento e da lei: a justa reagao 

contra o juridismo, que leva a restituir ao seu lugar, na explicagao das 

praticas, as disposigSes constitutivas do habitus, nao implica de forma 

alguma p6r entre parenteses o efeito proprio da regra explicitamente 

anunciada. (BOURDIEU, 2004, p. 239) 
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Pois bem, as relagoes interetnicas em Santa Luzia nao foram 

transformadas por decreto, no sentido de se eliminar as tensoes ou as 

discriminagoes que comportam; exatamente porque ocorreu uma reacao contra 

os atos juridicos do Estado, uma reacao ao direito enunciado. O Talhado 

continua sendo contestado, ou melhor, os direitos do Talhado nao sao 

admitidos. Mas o Estado n§o garante estes direitos? Bem, o "outro lado" 

tambem e nomeado pelo Estado. Temos agora um campo constitufdo por 

instituigoes com direitos reconhecidos, mas conflitantes, a nomeagao nao 

anulou o conflito entre oszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA negros do Talhado e a sociedade envolvente. Na 

perspectiva de Simmel (1983, p. 122) "admite-se que o conflito modifique 

grupos de interesse", mas esta mudanga nao suprime o conflito, alias, nesta 

perspectiva e ele que confere dinamica a sociedade. 

Vista parcial do Galpao No centra da foto, o forno. 
Ao fundo, parte da area reivindicada pela comunidade, (2007). 

Ate o auto-reconhecimento este foi um conflito camuflado, pois o 

Talhado, no alto da serra tinha o seu lugar. Ninguem queria o lugar do Talhado 

e nem aqueles deste lugar reivindicavam alguma coisa na cidade. Apos a 

nomeagao pelo Estado o Talhado pode, finalmente, reivindicar seus direitos, e 



180 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

o fez. Neste momento, aqueles que aprovaram o requerimento para a 

identificagao daquela comunidade como remanescente das comunidades dos 

quilombos, passaram a contestar esta identidade. 

O que e um quilombo? Quern disse mesmo que eles eram quilombolas? 

Linduarte Noronha? Quern mais? O GCNZP nem sequer e lembrado. Mas as 

historias (feitas pelos nao quilombolas) nao levantavam a possibilidade de eles 

serem quilombolas, historias, alias, utilizadas para que se realizasse o auto-

reconhecimento? Historias podem ser recontadas. E preciso "confirmar" essas 

historias. E e assim que segmentos do Estado e da sociedade de Santa Luzia 

partem para a contestagao da identidade quilombola do Talhado. E me 

pergunto se quern contesta esta identidade pensa que pode anular a certidao 

conferida pela FCP e, com isso, reverter a situacao para o momento anterior a 

ela, e com isso anular todas as pretensoes de direitos do Talhado. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O L H A R E S ACADEMICOS S O B R E O TALHADO 

No ano de 2007 o historiador, e tambem vereador, Joselito da Nobrega 

defende uma dissertagao na qual contesta a identidade quilombola do Talhado. 

Uma das fontes analisadas para afirmar que a etnicidade quilombola e o 

discurso que a sustenta foram construidos e impostos de fora sao dois 

trabalhos academicos escritos sobre o Talhado - o de Cavalcanti (1975) e o de 

Santos (1998). Outra fonte e o filme de Linduarte Noronha (1960). Seu 

argumento principal e que nem na memoria dos atuais membros do Talhado e 

nem em referencias historicas documentais existe alguma mengao a um 

passado quilombola. 

Afirma Nobrega que "internamente, o reconhecimento e individualizado, 

e cada um se posiciona sobre o assunto de forma estrategica, conforme as 

circunstancias e conveniencias" (2007, p. 140). Tambem considera que - e isto 

baseado, como ele mesmo diz, no conceito de identidade etnica de Barth - a 

identidade quilombola deles nao e produto de um "processo interno e externo", 

porque mesmo identificado de fora, internamente o grupo, em suazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA totalidade 

nao se diz quilombola. Como todos nao se identificam como quilombo, entao, 

nao seria quilombo. Para Nobrega (idem), o Talhado assumiu esse discurso 

quilombola porque "aderiu (de forma estrategica) motivado pela politizagao do 

TiiiWJww.iftTFzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.rzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.AiRr.1 
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movimento negro contemporaneo e pela expectativa de poder usufruir das 

pollticas publicas de agoes afirmativas do governo Lula". 

Nobrega, mesmo recorrendo a Barth, ficou a um passo da compreensao 

que a identidade (a etnica inclusive) e sim um instrumento usado 

estrategicamente pelos individuos de um grupo, como diz o ainda sempre atual 

Max Weber "a comunhao etnica (...) nao constitui em si mesma uma 

comunidade, mas apenas um elemento que facilita relagoes comunitarias. 

Fomenta relagoes comunitarias de natureza mais diversas, mas, sobretudo, 

conforme ensina a experiencia, as politicas"; e que o processo no qual ela e 

gerada, e iniciativa dos de fora. E louvavel a pesquisa realizada por ele mas, 

como argumentei anteriormente, e provavel que sua imersao nesta questao 

que tanto polariza a atencao e os interesses da sociedade de Santa Luzia 

tenha levado-o a considerar este processo como sendo de mao unica, bem 

como a esquecer que quern ele chama "de fora" e a propria sociedade desta 

cidade. 

Os trabalhos que Nobrega analisa e que, estranhamente, considera a 

base da construgao dos discursos quilombolas, sao obras que nao consideram 

o Talhado um quilombo. Digo estranhamente, porque ele, alem de analisa-los, 

tambem entrevistou seus autores e concluiu e que estes nao constataram um 

passado quilombola do Talhado. 

A dissertagao de Josefa Salete Barbosa CavalcantizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Talhado, um 

estudo de organizagao social e politica (1975), e considerado um estudo 

pioneiro a respeito de comunidades rurais negras. E nele que e descrita e 

analisada, pela primeira vez, a partir de uma visao socio-antropologica, a 

comunidade do Talhado. A proposta de Cavalcanti (1975, p. 1) e "demonstrar 

como um grupo de individuos, vivendo em condigoes de semi-isolamento, 

consegue resolver problemas de organizagao social e subsistencia, garantindo 

sua unidade e continuidade". 

Apresenta aspectos relevantes do grupo, como o parentesco, pelo qual 

ele se organiza socialmente, e a posse da terra, que sustenta as relagoes 

sociais. Descreve a organizagao economica desta comunidade e como 

garantem sua subsistencia. Mostra, tambem, as relagoes politicas, internas e 

externas, do Talhado. 
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O Talhado que Cavalcanti (1975, p. 69-70) observou, levam-na a 

concluir que este pode ser considerado uma comunidade camponesa. 

Comunidade que e estigmatizada e desacreditada perante as comunidades 

circunvizinhas. Pressupoe Cavalcanti que o seu semi-isolamento foi o recurso 

encontrado pelo grupo "para viver livre das pressoes do branco". 

Ainda de acordo com suas observacoes, Cavalcanti (idem) nos diz que, 

para os talhadinos, ao lado das relagoes de parentesco, "a propriedade da terra 

se constitui em um aspecto dos mais relevantes para a manutencao da unidade 

do grupo". Ao lado da terra, constata Cavalcanti, a ceramica, alem de refletir a 

estrutura social, e outro importante recurso para garantir a continuidade desta 

comunidade. 

Alem disso, ao notar um incipiente e constante deslocamento de seus 

habitantes para se fixarem na cidade, Cavalcanti considerou que seria possivel 

que estes novos contactos que os membros do Talhado comecavam a 

sedimentar mais firmemente com a sociedade envolvente, os levassem, 

A uma participacao mais efetiva com o mundo exterior. A forma pela qual 

isto ocorrera dependera das possibilidades de escolha dos individuos, isto e, 

da capacidade com que desenvolvam os mecanismos para reter o 

patrimonio da terra e os individuos no grupo. Se esses nao forem 

eficientemente manipulados, fatalmente desaparecera a base ffsica que 

sustenta as relagoes sociais entre os individuos, o que levara, 

consequentemente, a uma re-organizagao do grupo. (CAVALCANTI, 1975, 

p. 71) 

Antes de encerrar sua dissertagao com este vislumbre do futuro, que 

hoje sabemos, em grande parte e realidade, Cavalcanti (1975, p. 69) faz uma 

rapida mengao a uma incerta origem do grupo em "milicias de grandes 

proprietaries rurais" ou ainda que ele pudesse ser "oriundo de antigos 

quilombos". Esta e a unica mengao a nogao de quilombo expressa em todo 

este trabalho de Josefa Salete Cavalcanti. 

Apesar desta mengao rapida, Cavalcanti nao considera seriamente em 

nenhum momento esta possibilidade, mesmo porque sua dissertagao nao se 

propoe a abordar a comunidade sob este aspecto. E quando aborda a origem 

da comunidade, o faz rapidamente apenas para contextualiza-la 

historicamente. Destarte, estes sao os motivos pelos quais considero estranho 

que o trabalho de Cavalcanti possa servir para construir um dito "discurso 
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quilombola". Claro esta que se pode utilizar qualquer obra, mesmo que 

indevidamente, para apoiar qualquer argumento, ainda que a custo de falsear a 

intencao original daquela. 

No contexto de producao de sua pesquisa nao havia sentido em 

associar o grupo a uma suposta condigao quilombola. Ao contrario, na tradigao 

dos trabalhos sociologicos e antropologicos da epoca, o Talhado revelou-se 

como absolutamente adequado a investigagao da condigao camponesa. Por 

isso mesmo fez-se um cuidadoso estudo etnografico de uma comunidade rural 

negra. O que nos permite questionar o que leva um historiador a reivindicar o 

uso de categorias deslocadas de seu contexto historico: quilombola, 

remanescente, quilombo. Estes sao termos ressemantizados em um processo 

historico. Mais uma vez e preciso lembrar e recomendar a leitura da brilhante 

discussao construida por Almeida (2002). 

Jose Vandilo dos Santos tambem escreveu uma dissertagao a respeito 

do Talhado, defendida em 1998, esta obra teve como objetivo analisar a 

identidade etnica do Talhado, partindo da ideia que esta e construida a partir 

das tensoes sociais estabelecidas entre os componentes do Talhado e os de 

Santa Luzia. Santos, em sua pesquisa realizada mais de vinte anos apos 

aquela feita por Cavalcanti, encontra ja consolidada aquela tendencia de 

migragao dos moradores do Talhado do meio rural para o meio urbano. 

A territorialidade, em fungao desta realidade de movimentagao espacial; 

o parentesco, atraves da memoria que remete o grupo a um ancestral comum; 

e a questao racial pelo estigma e pela discriminagao que sofrem, sao os 

elementos apontados por Santos a partir dos quais o Talhado estaria 

construindo uma identidade etnica. 

Mas se Cavalcanti vislumbra uma comunidade em busca de novas 

perspectivas na cidade; Santos detecta o projeto desta mesma comunidade de 

retornar ao seu lugar de origem. Ao encontrar um membro da Irmandade do 

Rosario que tern o projeto de char uma consciencia negra que congregue todos 

negros da regiao, nos moldes do movimento negro da Bahia, Santos percebe o 

que Cavalcanti percebeu; o mesmo que outros que la estiveram tambem 

notaram; aquilo que eu, assim como estes, tambem observei: oszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA negros do 

Talhado nao sao discriminados apenas por serem negros, sao discriminados 
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porque saozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA do Talhado. Ser negro da Pitombeira parece nao ter uma 

conotacao tao negativa como ser negro do Talhado 5 9. 

A demarcagao acentuada de fronteiras e locais de origem faz com que, 

apesar de terem uma origem que parece apontar para ancestrais comuns e 

uma relagao de parentesco atraves de casamentos que ao longo dos tempos 

vem se realizando entre seus membros, os moradores originarios da 

Pitombeira e aqueles originarios do Talhado se vejam como diferentes e que, 

por isso mesmo, mantenham projetos diferentes. 

Comparando as narrativas de membros da Pitombeira com aquelas de 

moradores do Talhado, Santos percebeu que o projeto de criagao de uma 

consciencia negra para unir os negros da regiao tinha pouca probabilidade de 

sucesso, e nao apenas pela separagao entre as duas comunidades, mas por 

projetos diferentes e pela ausencia, nos do Talhado, de uma "consciencia de 

raga". 

No momento da realizagao de sua pesquisa Santos (1998, p. 123) 

encontrou, na cidade, um grupo que nao se reorganizou neste meio, segundo o 

modelo que seguia no meio rural, como descrito por Cavalcanti; por este motivo 

estariam, na epoca, fazendo acordos com liderangas da cidade para 

retornarem ao alto da serra, onde, atraves de uma cooperativa, teriam 

condigoes de construir uma vida melhor. De acordo com Santos o processo de 

reconstrugao da identidade do Talhado estava, 

Apoiado na membria de um passado em que a comunidade viveu isolada 

com todos os seus membros. E o projeto [de retorno] esta baseado nesta 

membria. Nao ha sinais de que o projeto do Talhado aponte para a 

reconstrucao com elementos novos, como e o caso do projeto dos membros 

da Irmandade do Rosario, por que eles nao tern uma membria ancestral que 

os situe na Africa, como e o caso do movimento baiano. A localidade e a 

marca mais forte do grupo do Talhado e seu projeto esta preso a ela, nada 

impede, porem, que na prbxima decada eles tenham adquirido uma 

consciencia de raca. O que prevalece, no entanto, e uma consciencia etnica. 

(SANTOS, 1998, p. 123) 

5 9 Pesquisas em andamento, efetuadas por Eulalia Bezerra de Araujo e Jordania de Araujo Souza, 
respectivamente no bairro de Sao Sebastiao, o Monte, sobre o auto-reconhecimento deste em tramitacao 
na FCP; e sobre parentesco e territorialidade na Pitombeira, poderao responder com mais seguranca esta 
observacao. 
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Na obra de Cavalcanti o Talhado e analisado a partir de sua condigao de 

comunidade rural que garante sua unidade e continuidade atraves de sua 

organizagao social e politica. Na de Santos e analisada sua identidade etnica, a 

partir da qual ele tentava se reestruturar socialmente. Sem elementos novos, 

como a consciencia de raga, que sustentassem sua unidade de grupo no novo 

ambiente, acalentou o projeto de retorno as origens e ao antigo territorio, marca 

de sua identidade. 

Uma memoria quilombola possivelmente nao era nem remotamente 

referida quando da pesquisa de Josefa Salete Cavalcanti, senao, certamente 

teria dado mais atengao a ela. No contexto da produgao de sua pesquisa nao 

havia sentido de associar o grupo a uma suposta condigao quilombola. Ao 

contrario, dentro da tradigao dos trabalhos sociologicos e antropologicos da 

epoca, o Talhado revelou-se como absolutamente adequado a investigagao da 

condigao camponesa. Por este motivo e que Cavalcanti realizou um estudo a 

respeito de uma comunidade rural negra. A par disto, nao ha como nao 

questionar o que leva um historiador a reivindicar a utilizagao de categorias -

quilombo, remanescentes de quilombos - deslocadas de seu contexto 

historico. Estes termos vieram a ser ressemantizados em um processo historico 

(a este respeito, ver a brilhante discussao realizada por Almeida, 2002). Na 

epoca que Vandilo dos Santos realiza sua pesquisa a memoria que orienta a 

identidade do grupo ainda e a de uma comunidade rural; e, tambem ele, nao 

cogita de uma memoria, e menos ainda, de uma identidade quilombola. A falta 

de expressividade deste tema na epoca e a consequents falta de significado 

para a comunidade e para o meio academico levam Santos (1998, p. 35-38) a 

tangenciar a questao quilombola hoje tao presente no Talhado, mas sem 

cogitar de sua futura importancia. 

Referindo-se a uma antiga reportagem sobre o Talhado, afirma que, 

baseado na parte informativa desta "de fato, os negros da Serra do Talhado 

sao restos de um antigo quilombo". E acrescenta que e adequado afirmar "que 

a hipotese do jornalista e rejeitada pelo povo do Talhado, como tambem nosso 

estudo que nao se propoe a verificar se a comunidade se trata de um quilombo 

ou nao, apenas apresentamos algumas semelhangas". 

Sao estes dois trabalhos que Nobrega diz que ajudaram a construir o 

discurso quilombola apresentado pelo Talhado - discurso que nao teria sido 
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construfdo por seus membros, mas sim dado a eles, e que tal qual papagaios 

bem adestrados, eles hoje o repetem em troca dos beneficios das politicas 

sociais do Governo Federal. Aqui e de lamentar a representacao que se faz 

dos membros desta comunidade; ao mesmo tempo que sao vistos como uma 

massa passiva, moldavel a vontade alheia; seriam, simultaneamente, 

interesseiros e calculistas. 

Quanto aos trabalhos de Cavalcanti e Santos, acredito que e possivel, 

sim, que se tenham utilizado deles para tanto. Pessoalmente adoro aquela 

comparacao que se faz de livros (obras escritas) como sendo iguais aos 

nossos filhos, sao criados por nos, mas quando ganham o mundo adquirem 

vida propria e sao apropriados pelos outros. Neste caso, penso o Talhado e as 

referidas obras como sendo os filhos. Mas ate onde alguem pode se apropriar 

deles? E preciso lembrar, tambem, que eles tern vida propria! zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O TALHADO POR SI; E O ESTADO, POR QUEM? 

Para Bourdieu (2004, p. 238), e tal a eficacia de enunciacao criadora dos 

atos simbolicos que "ao consagrar aquilo que enuncia, o coloca num grau de 

existencia superior, plenamente realizado, que e o da instituigao instituida". Tal 

e qual esta citacao e feita por Arruti (2008, p. 338). Com ela procura 

demonstrar que a categoria "remanescente de quilombos" e um exemplo de 

como o poder simbolico detido pelo Estado pode recriar aquilo que nomeia. E 

tambem considera Arruti, que ela 

E um exemplo, em um sentido contrario e complementar a este, de como 

tais criacoes, por estarem fundamentadas no campo pratico-discursivo do 

Direito, dependem de um universo de interpretes que ultrapassa em muito o 

campo de acao do pr6prio Estado, abrindo-se a um largo cfrculo de agentes 

que, ao disputarem uma determinada leitura da lei, moldam a realidade ao 

moldarem o direito. (ARRUTI, 2004, p. 238) 

A nomeagao do Talhado e o reconhecimento de seus direitos pelo 

Estado deveriam ser acatados pela sociedade, mas isto nao implica que assim 

seja. Ja dizia Lewis Carrol que "se assim foi, assim pode ser; se assim fosse, 

assim poderia ser; porem como nao e, nao e. Isso e logica". 
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A sociedade envolvente interpretou o Talhado como um quilombo; 

contou a sua historia como sendo ele um quilombo; nomeou-o quilombo; deu 

inicio ao processo que o reconheceu como quilombo. Agora ele se acha 

quilombo; agora ele quer contar a sua historia; agora ele quer os seus direitos 

de quilombo. Note-se que nesta situacao ha coerencia de percepcao e agao, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

em alguns momentos e situagdes. 

Para deslegitimar o Talhado como quilombo, e assim negar seus direitos 

como tal, se diz que sua legitimidade esta baseada em "livros apocrifos" e 

procura se instituir uma nova exegese capaz de anular seus direitos. Dizem 

que o Estado garante o direito, mas nao garante que ele seja usufruido. Como 

diz Arruti, aquilo que o Estado nomeia depende de interpretes que disputam 

posigoes e tentam moldar a realidade moldando o direito. 

O Talhado nao sabe porque nao se efetivam as politicas publicas as 

quais ele tern direito. Mas eles comegam a perceber que se nao tomarem a 

frente de suas reivindicagoes as coisas nao vao mudar para eles. O que pode 

fazer? O que devem fazer? Como fazer? Quern deve fazer? Sao as questoes 

que pessoas como Ceu, Gilvaneide, Da Guia e Titico, sabem que tern que 

responder e ja sabem ou desconfiam das respostas adequadas. Mas o seu 

cacife para este jogo ainda e pequeno, mas e com ele que tern que jogar. 

Eles sao alguns dos agentes nesse campo de relagoes e disputas inter-

etnicas. Cada qual com suas interpretagoes; cada qual tentando moldar a 

realidade moldando o direito. Este campo de agentes em disputa se perfilou 

para uma batalha na luta por estes direitos. 

No dia 6 de margo de 2009 ocorreu na Camara Municipal de Vereadores 

de Santa Luzia uma sessao especial convocada pelo vereador e presidente do 

Sindicato de Trabalhadores Rurais de Santa Luzia, Bivar Duda. Nesta sessao 

foi debatido o laudo realizado pela antropologa do INCRA Maria Ester Pereira 

Fortes (2008) para demarcar o territorio do Talhado urbano. 

No ano de 2007, terrenos vizinhos as casas dos membros do Talhado, 

na area quilombola do Bairro Sao Jose, auto-reconhecida pela FCP, comegou 

a ser invadida por nao-quilombolas que deram inicio a construgao de algumas 

residencias. Esta area pertencente ao DNOCS e ocupada pelos quilombolas, 

por rendeiros, e por outras pessoas nao-quilombolas que ha muito tempo ja 

residiam no bairro. Mas com o auto-reconhecimento, parte dessa area passou 
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a ser reivindicada pela comunidade do Talhado por considerarem-na 

necessaria ao seu sustento. Isto gerou uma grande tensao em Santa Luzia. 

0 debate foi conduzido pelo vereador Joselito da Nobrega juntamente 

com o vereador Bivar Duda. A Camara de Vereadores estava literalmente 

tomada pelos pequenos agricultores que estavam tendo uma parte de suas 

terras reivindicadas pela comunidade do Talhado. 

Avisado que aconteceria essa sessao especial, sai de Campina Grande 

no comego da tarde do mesmo dia. Quando sai da casa que estava hospedado 

para ir ate a Camara de Vereadores, o fiz embaixo de uma tempestade, a qual 

nao diminuiu nem um pouco a temperatura e nem o clima da sessao. Quando 

entramos, Aderivaldo da Nobrega e eu encontramos lugares vagos na segunda 

fila. Sentei na penultima cadeira antes da que estava encostada na parede, 

nesta quern estava sentada era Maria do Ceu (Ceu), a presidente da 

Associagao das Louceiras, que estava ali como representante da comunidade. 

Apenas ela, sozinha junto a parede como quern queria escapar dos olhares e 

do clima de hostilidade. 

Como representantes do INCRA se fizeram presentes as antropologas 

Ester Fortes e Fernanda Lucchesi. O DNOCS tinha como representantes o seu 

diretor estadual e a gerente local; a presenga destes se explica pelo fato de as 

terras ocupadas pelos posseiros pertencerem a este orgao. Tambem cidadaos 

de Santa Luzia se fizeram presentes para dar sua opiniao. 

A pequena sala deste novo predio da Camara de Vereadores, uma casa 

remodelada, localizada entre antigas casas contiguas a parte anterior da Igreja 

Matriz, comporta, aproximadamente, 50 pessoas sentadas. Todos os lugares 

estavam ocupados. Em pe, na area de transito entre a entrada e as mesas dos 

vereadores, ao lado do plenario ou sentados em uma escadaria de dois lances 

que da acesso ao primeiro andar, espalhavam-se mais umas vinte pessoas. No 

saguao, que esta separado da assembleia por uma parede sem porta e do qual 

e possivel ouvir claramente a sessao, encontravam-se mais umas dez 

pessoas. 

O que se encenava ai era uma pega cujo roteiro, alguns pareciam 

conhecer e achar que tinham forga para impor. Porem, em cena, existiam 

papeis e atores que aparentemente foram esquecidos e colocados como 

plateia passiva. 
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O que estava em jogo, para Bivar Duda, entre outras coisas, era o seu 

prestigio como presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Ele tinha 

que defender os posseiros, mesmo sendo contra os quilombolas que sao, 

tambem, seus eleitores, alem de serem do mesmo modo, alguns, pequenos 

agricultores, outros, trabalhadores rurais. Ele foi pressionado pelos posseiros a 

tomar partido em defesa destes, e ainda que tenha acordos politicos com o 

Talhado, tomou, sim, o partido daqueles. 

Para o presidente da Camara de Vereadores, bem como para a maioria 

dos vereadores, a preocupacao era para que nao viesse a ocorrer, na pacata 

Santa Luzia, enfrentamentos entre posseiros e os sem-terras, leia-se 

quilombolas, como "vemos diariamente, pela TV, ocorrer Brasil afora. Aqui 

somos todos conhecidos uns dos outros e nao vamos permitir esse tipo de 

baderna. Todos sabem que estas terras sempre foram dos posseiros". Esta 

ultima sentenga foi um recado para Ceu, a representante do Talhado. Era para 

que ela entendesse que aquelas terras nao pertenciam aos quilombolas e eles 

nao tinham nenhum direito sobre elas; que deveriam ficar quietos em seu lugar. 

Outras pessoas da plateia, bem como vereadores, que fizeram uso da palavra, 

deram este mesmo "recado" a Ceu. No entanto, antes que aparecesse nos 

discursos esta separacao entre quilombolas e nao-quilombolas, foi afirmado 

que ali, aqueles que estavam disputando terras eram todos pessoas humildes, 

pessoas pobres e por estarem, pois, todos "no mesmo barco", e que deveria 

ser evitado esse confronto. O melhor seria deixar tudo como estava. Os 

quilombolas nas casas que ja possuiam; os rendeiros nas terras do DNOCS. 

Para os posseiros, era o seu pedaco de terra ha muitos anos ocupado e 

explorado que estava em jogo. Mesmo nao tendo a escritura das terras, eles se 

pensam como donos delas, sao eles que as ocuparam, e e delas que tiram seu 

sustento. Seus filhos se consideram herdeiros destas terras. As terras em 

questao pertencem ao DNOCS que administra os ties grandes agudes que 

cercam Santa Luzia e por pouco nao a transformam em uma ilha. 

O DNOCS, sempre cedeu o uso das terras em seu poder nao apenas 

para os posseiros que as cultivam e criam animais nelas; alem disso ja viu uma 

consideravel area destas suas terras ser ocupada pela expansao urbana da 

cidade. Varios bairros, como e o caso do Sao Jose, onde esta o Talhado 

urbano, cresceram em diregao as margens dos agudes do DNOCS. Nesta 
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sessao, o seu diretor estadual invocou direitos antigos e novos, estes, segundo 

ele, baseados em resolucoes recentes da Presidencia da Republica que dao a 

este orgao um poder total sobre o entorno dos agudes sob sua 

responsabilidade em funcao destes terem sido considerados area de protecao 

ambiental. Posicionou-se contra tudo e todos dizendo que ninguem iria decidir 

nada sobre as terras que cabe ao DNOCS administrar. Nem os poderes locais 

nem os federais ou estaduais iriam passar por cima das prerrogativas desta 

instituigao. Na verdade estava tentando parecer neutro, quando estava, 

tambem ele, a favor dos posseiros e mandando um recado ao INCRA: voces 

nao podem decidir sobre aquilo que esta sob nossa responsabilidade. 

Aos quilombolas, em sua maioria, interessa uma area menor do que 

aquela sobre a qual estava se discutindo. Na verdade o que a maioria deles 

pediu, individualmente, foi apenas terrenos dentro do bairro Sao Jose, nos 

quais ja construiram ou estao construindo suas casas. Terrenos estes que se 

localizam junto as erras ocupadas pelos pequenos agricultores. Segundo 

alguns membros do Talhado, com os quais mantive contato depois da sessao, 

apenas um dos quilombolas e que pediu as terras dos posseiros. Alem de um 

terreno para fazerem suas residencias, pedem um local para construirem uma 

creche, um lugar para comercializar a louga e alguma area onde possam 

desenvolver algum empreendimento que gere renda para a comunidade. 

A questao destas terras foi abordada a partir de concertos e 

procedimentos comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA territorio, quilombo, quilombolas, indenizagao fundiaria, 

laudos antropologicos e area de protegao ambiental, sem que aqueles que 

deles se utilizaram tivessem uma nogao precisa sobre o que estavam falando. 

Em varios momentos deste debate a antropologa do INCRA, Ester Fortes, teve 

que explicar pacientemente o significado destas expressoes para os presentes, 

que se utilizavam delas conferindo-lhes significados que atendiam apenas ao 

interesse proprio de cada um, e sempre contra os interesses do Talhado. 

Mesmo o vereador Joselito Nobrega, historiador e autor de uma dissertagao 

sobre o Talhado, confundiu quilombo historico com quilombo contemporaneo. 

Foi questionado o valor das indenizagoes pagas pelo INCRA, alegando-

se que este valor seria pago em titulos da Uniao, o que prejudicaria os 

rendeiros, que nao receberiam o valor real pelas "suas terras" (?) e teriam em 

maos titulos que ninguem queria aceitar como moeda de troca ou pagamento. 
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E mais uma vez a antropologa do INCRA teve que explicar que este nao era o 

procedimento vigente, que quando ocorre este tipo de desapropriagao, o 

proprietario recebe em dinheiro o valor que as terras possuem, no momento, no 

mercado. 

Foi lembrado que os do Talhado tinham suas terras no alto da serra, 

"entao, por que nao ficavam com elas?" Sem razao foi argumentado que o 

forno usado pelas louceiras para "queimar" a louca fazia muita fumaca. A este 

argumento respondeu Ceu, que uma dada padaria tambem fazia muita fumaca, 

que esta fumaca atingia as casas dos quilombolas e que eles nunca tinham 

reclamado; e que a fumaca feita pelo forno das louceiras, por estar nos limites 

do bairro ia em direcao ao campo. E foi sugerido que se removesse todos os 

quilombolas do bairro Sao Jose e que fossem instalados, num conjunto 

habitacional a ser construido, em um terreno onde havia se localizado um 

antigo lixao. Sobre este fato, posteriormente, ouvi o comentario de que esta e 

uma imagem bem expressiva, pois nela estao juntos o lixo e a distancia. 

Apesar de serem todos "pobres", os direitos eram considerados 

diferentes. Havia, grosso modo, os direitos do DNOCS; os direitos dos 

moradores nao-quilombolas do Sao Jose; os direitos dos invasores da area 

quilombola (mas esta invasao nao foi lembrada por nenhum nao-quilombola); 

os direitos dos rendeiros e havia claro, os direitos dos quilombolas, mas porque 

nao exercer os direitos destes no antigo lixao ou no alto da serra? 

Enfim, penso que aqui estao bem definidos os atores em confronto neste 

campo. Esta e mais uma situacao que considero emblematica das relagoes 

entre a comunidade quilombola, a sociedade envolvente e os poderes 

constituidos. A concepgao de quilombo contemporaneo, como constata Arruti 

(2008, p.338) "deu tradugao legal a uma demanda coletiva pela pluralizagao 

dos direitos". 

Cada agente neste campo de disputas vai dar sua interpretagao da 

situagao para fazer valer mais o seu direito, e menos o direito do outro. Por 

isso, digo, mais que uma identidades, se constroi e disputa, aqui, espagos 

sociais e direitos. E o Estado, como se situa nesta disputa? 

Quando se fala em Estado nao consigo deixar de lembrar a definigao de 

Zaratustra (Nietzsche) falando sobre o novo idolo; declara ele: 
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"Em alguns lugares ainda ha povos e rebanhos, mas nao entre nos, meus 

irmaos: aqui ha Estados. Estado? O que e isso? Estado chama-se o mais 

frio de todos os monstros frios. Friamente tambem ele mente; e esta mentira 

rasteja de sua boca: "Eu, o Estado, sou o povo". (NIETZSCHE, 1983, p.232) 

A declaracao de Zaratustra e feita com o torn exaltado da profecia. Nada 

profeticas e mais analiticas sao as ponderacoes de Fredrik Barth a respeito da 

relagao entre o Estado e a etnicidade. Barth (1994, p. 29) reconhece que sua 

teoria sobre a etnicidade falha ao ter conferido pouca atencao ao papel do 

Estado. Assim como Bourdieu (2004), considera que o Estado pode 

providenciar um "campo de bens publicos que podera distribuir a certas 

categorias de pessoas ou deixa-lo aberto a competigoes". E ainda, que cada 

vez mais assistimos 

Novos grupos a organizarem-se e a exigir acessos e direitos nestes 

mesmos Estados e, ainda mais recentemente, Estados a agir atraves de 

procedimentos administrativos e a seleccionar refugiados de campos 

distantes ou impondo quotas anuais de acesso... (...) Desta forma, os 

Estados modernos geram, muitas vezes, distincSes categoriais no campo de 

variacao cultural continua e, como tal, os tipos de grupo que, de acordo com 

a teoria mais restrita, sao supostamente contrarios a estas estruturas 

estatais. (BARTH, 1994, p. 29) 

A partir das observagoes por mim realizadas e dos relatos e analises da 

antropologa do INCRA, Maria Ester Pereira Fortes, (2008 e web, s.d.), acredito 

que o Estado e mais um ator no cenario destas relagoes inter-etnicas. Mas nao 

se limita a ser um ator, ele e, tambem, diretor, roteirista, produtor, pois neste 

cenario esta em jogo, como diz Bourdieu (2004, p. 236), "o monopolio do poder 

de impor o principio universalmente reconhecido de conhecimento do mundo 

social, ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA nomos como principio universal de visao e de divisao (...), portanto, de 

distribuigao legitima". Desta forma, fiquei satisfeito em ver que minha 

percepgao nao destoa da analise de Barth que, tambem, ve o Estado como um 

ator. Segundo ele, se relacionarmos as politicas dos Estados com o nucleo 

produtor destas politicas, poderemos, entao, 

Apresentar o poder representado pelo Estado como um terceiro agente que 

pode ser nomeado no processo da construcao de fronteiras entre grupos, 

em vez de confundirmos o regime, os seus poderes e interesses, com os 

conceitos menos claros de Estado e Nacao. Regimes diferentes requerem 

condic6es muito diferentes para a sua perpetuacao, bem como agendas 

igualmente diferentes, e portanto, como actores seguirao politicas distintas 

em relagao a categorias e movimentos etnicos nas populacoes que 
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procuram controlar. A gestao da identidade, a formacao da comunidade 

etnica, as leis e as politicas publicas, as medidas e os interesses dos 

regimes, bem como os processos globais, fundem-se e formam um 

complexo campo de politicas e processos culturais. (BARTH, 1994, p. 30) 

Que roteiro segue, que papel desempenha? Segundo a analise acima 

citada, isto vai depender das relagoes mantidas com as categorias e 

movimentos etnicos com os quais estiver atuando. Este e mais um aspecto do 

campo que para ser compreendido necessita de um estudo e uma analise mais 

acurada, ou seja, e mais um aspecto deste complexo campo de relagoes 

sociais que pode se constituir em um possivel caminho a ser abordado em 

estudos posteriores. 

Mas ainda sobre a posigao do Estado neste caso especifico, quero 

lembrar que Maria Ester Fortes, a antropologa do INCRA encarregada do 

Relatorio Tecnico de Identificagao e Delimitagao (RTDI) do territorio da 

Comunidade Urbana de Serra do Talhado, presente nesta sessao da Camara, 

conta com mais detalhes este episodio, seus atores, bem como outros 

indiretamente presentes e do que aconteceu depois deste ato em um artigo, 

que recomendo a leitura, ao qual ela nomeou, digo, deu ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA titulo, que considero 

muito sugestivo, dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA O Estado contra a sociedade? Impasses em um 

processo de regularizagao territorial Quilombola (2009), no qual podemos ver, 

atraves das agoes do INCRA nesta questao, a ambigua posigao do Estado. 

Antes de findar esta sessao na Camara de Vereadores, algumas 

pessoas temiam pela integridade fisica de Maria do Ceu na saida desta casa. 

Tinham medo que alguns dos que participaram desta sessao, em especial os 

posseiros e/ou familiares e simpatizantes destes partissem para a agressao 

fisica. Felizmente nada ocorreu; la fora alguns poucos conhecidos, solidarios 

com sua causa, esperavam por ela e a acompanharam ate sua residencia no 

bairro Sao Jose. 

Diante deles estava inteiro o Mundo 

Para seu gosto habitacao tomarem, 

E tinham por seu guia a Providencia. 

Dando-se as maos, os pais da humana prole, 

Vagarosos la vao com passo errante 

Afastando-se do eden solitarios. (MILTON, 2003, p.467) 
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Nominado, nomeado e auto-definido. Assim, neste cenario e nesta 

complexa relacao; num longo processo de nominac§o e nomeacio, do 

pejorativo "negros do Talhado" ao valorizado "quilombolas", tentando se moldar 

como molda o barro, e que esta comunidade talha a sua identidade etnica. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Moldando o barro. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UFCGIBIBLIOTECAIBC 
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C O N S I D E R A Q O E S FINAIS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Foi pedido aos moradores do Talhado, em varias ocasioes, que 

recuperassem a memoria de seus ancestrais como ex-escravos ou a memoria 

dos mais velhos a respeito de historias sobre um suposto passado quilombola, 

para justificar a Certidao de Auto-reconhecimento emitida pela FCP que afirma 

que a Comunidade Quilombo de Serra do Talhado e remanescente das 

comunidades dos quilombos. 

Foi pedido, depois, a Maria do Ceu, que escrevesse a historia de sua 

vida, e ela o fez sentada em baixo de uma arvore em algumas poucas folhas 

de caderno, para que outra Certidao de Auto-reconhecimento fosse emitida 

pela mesma Fundacao reconhecendo, desta vez, a Comunidade Urbana de 

Serra do Talhado como remanescente das comunidades de quilombos. 

Quando comecei a conviver com a comunidade, tambem quis conhecer 

as historias que ficaram em suas memorias e descobri, surpreso, que nao 

costuma contar muitas historias, nem para eles mesmos e se esforcam, alguns, 

para atender ao nosso anseio de historias; muitas destas historias ja 

considerando um possivel passado de negros quilombolas. 

Tentei fazer comigo este exercicio de recuperar o passado, 

constantemente pedido a eles. E perguntei a minha memoria quando passei a 

me interessar pelas questoes etnicas ou pela questao quilombola. Lembrei das 

aulas de Etnologia Brasileira. Sim, foi ali que nasceu meu interesse pelo que 

agora pesquiso. Mas, depois, veio outra lembranca de um momento em campo 

pesquisando sobre religiosidade e reconsiderei que foi naquele tempo que me 

interessei por etnicidade. Mais umzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA depois e outra lembranca me veio a 

memoria: e me vi no momento quando, no PET-Antropologia/MEC-SESu, tive 

a felicidade de ler sobre os Azande. E outro depois e minha memoria recuperou 

lembrancas de episodios que envolviam situacoes em um tempo que 

presenciei e/ou ouvi situacoes e declaracoes preconceituosas contra pessoas 

negras. 

E agora eu la querendo saber deles suas memorias e a ordem dos fatos. 

Bem, ponderando que convivo com um grupo que afirma que aqueles 

considerados os "portadores da memoria" ou a perderam ou a guardam a sete 
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chaves, acho que consegui ver e ouvir bastante. Ouvi poucas historias, mas 

ouvi opinioes fortes e significativas. E aquilo que vi, me disse tanto ou mais do 

que algumas historias que apenas pude pressentir que existem e nao ouvi. Mas 

a mesma enfase das opinioes fortes, pois vem dela, tern a vida que mostram e 

que nao precisam expressar com palavras. A vida que esta la para quern quiser 

ver. 

O Talhado, atualmente, e uma comunidade que cada vez mais sai de 

seu semi-isolamento e, nas suas relacoes sociais, expande suas fronteiras 

territoriais, mas principalmente suas fronteiras sociais; o que significa char 

relacoes em urn novo patamar. Ao mesmo tempo, e uma comunidade no alto 

da serra que se ve sumindo, os seus moradores descem e nao voltam, suas 

casas caem e poucos querem continuar a morar la. Ainda estao numa posicao 

socialmente inferiorizada, mas com a nova condicao querem positivar sua 

identidade. 

A identidade quilombola que receberam com desconfianca, sentimento 

este que nao se dissipou ainda, passa a ser assumida ostensivamente, pois o 

significado interno - valorizacao do ser negro e da cultura do Talhado - que 

conferem a ela, tern permitido a agio estrategica da comunidade nas suas 

lutas por uma posicao social mais vantajosa. No entanto, serzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA negro do Talhado 

ainda nao deixou de ser uma realidade a ser superada. 

A sua historia de negros e de oprimidos foi o ponto de partida para a 

recomposicao de sua atual identidade; mas agora, na continuacao deste 

processo, passam a positivar esta identidade a partir de uma caracterizacao 

mais favoravel e que afirma mais ainda suas peculiaridades como comunidade 

distinta da sociedade em seu entorno. Por isto fazem questao marcar sua 

cultura com dois tracos diacriticos que, realmente, tern distinguido a 

comunidade: a louca e o forro. E mais do que tracos diacriticos, a louca e o 

forro se constituem em formas de sustento da comunidade. 

A atual expansao e consolidacao de suas fronteiras territoriais significa a 

possibilidade de reorganizagao desta comunidade, ja que ao descer a serra e 

se instalar na cidade, a organizacao, principalmente polftica e economica, 

sofreu uma consideravel desorganizacao. Encontraram-se em urn territorio 

estranho e hostil, do qual tinham pouco ou nenhum conhecimento das regras zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~ ^ XSZ.^zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA « ^w i i rrv > i-tt-lr-k \~\** M 0 + + 0 



197 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Embora nao tenham se rompido os lacos de solidariedade, a comunidade nao 

tinha mais o esteio de um lider e nem a terra que era a referenda para o seu 

sustento material. 

Na cidade ainda carecem de liderancas mais expressivas em torno das 

quais a comunidade, em todas as suas dimensoes, possa se organizar. Melhor 

do que dimensoes e dizer setores. Por exemplo, as louceiras tern em Maria do 

Ceu e na avo desta, D. Rita Preta, figuras que nao so as representam como 

uma classe produtora, mas que Ihes dao apoio, tambem, em assuntos 

pessoais. O papel destas mulheres que a cada dia ganha mais destaque, e um 

importante ponto que mereceria ser abordado em um estudo particular sobre 

genero, pois se as mulheres sempre tiveram um papel importante na economia 

da comunidade, parece que agora esta condicao comeca a se converter em 

papeis de lideranca. 

Por outro lado, no que se refere a representacao e relacoes politicas, ou 

busca de resolugoes para problemas da comunidade, nao ha ninguem que 

assuma um papel de destaque como lider ou representante da comunidade. A 

condicao de quilombolas, no entanto, parece que esta fazendo com que 

comecem a se pensar como agentes detentores de direitos; agentes que 

precisam se organizar coletivamente para o exercicio desses direitos. 

Na serra a organizacao politica ainda se da nos velhos moldes: ha um 

lider que, se nao manda, ao menos tern influencia para falar pela comunidade, 

representa-la; fazer mediagoes; ajudar. Por outro lado, a economia em vias de 

desestruturacao ainda nao parece em vias de se reorganizar a ponto de 

permitir uma producao que assegure a permanencia deles em suas terras; nao 

com um modo de vida que seja uma alternativa capaz de competir com os 

atrativos exercidos pela(s) cidade(s) ou outras areas rurais mais produtivas. 

Do mesmo modo que na cidade, e possivel que a identidade quilombola 

venha a fornecer um novo modo de relacoes sociais que garantam ao Talhado 

um lugar mais favoravel na sociedade. Mas o ainda pequeno contato direto 

com instituigoes governamentais ou nao, e a falta de habilidade para negociar 

com estas, tern limitado as possibilidades da comunidade ingressar em um 

novo patamar, principalmente, economico. A posse da terra nao e mais 

suficiente nem para a subsistencia e nem para a manutencao das pessoas no 

Talhado. 
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O sentimento de rejeigao que experimentavam nas poucas vezes que 

tinham que conviver com a sociedade envolvente, na cidade tornou-se 

cotidiano. Dizem que ainda se sentem rejeitados, ainda olhados com 

desconfianca. Apontados com os velhos rotulos de "violentos" e "cachaceiros". 

Acrescidos, agora, dos rotulos de "drogados" e "prostitutas"; dirigidos, 

principalmente, aos que moram no Monte. Uma alternativa para aqueles que se 

estabeleceram neste bairro, e atras da qual comecam a correr, e o auto-

reconhecimento como comunidade quilombola, que anteriormente tinham 

rejeitado. 

Repito para dar enfase, que para algumas pessoas do Talhado a 

denominacao dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA quilombo e quilombolas tern possibilitado um sentimento de 

valorizagao e aceitacao, se nao pela sociedade envolvente, ao menos por parte 

daqueles que vem de outros lugares para conhece-los, encantados pela 

imagem que o Talhado tern fora da regiao. Isto parece que esta conferindo 

algum status social a eles dentro de Santa Luzia; status este com o qual tentam 

estabelecer relacoes mais favoraveis. 

O projeto de um retorno as terras de origem parece ser apenas uma 

Utopia - os que tern empreendido esta Jornada tern desistido pela dificuldade 

de se manterem la encima. Se o auto-reconhecimento os colocou no "ambito 

das instituigoes", ja perceberam que isto na basta para eles. E preciso, como 

uma instituigao de direito, manter relagoes diretas e proximas com outras 

instituigoes para nao serem, novamente, esquecidos e terem seus direitos 

negados como instituigao social. 

Para que se tornem reais as mudangas que almejam e preciso que 

digam quern sao; o que querem; o que podem, e lutem por isto. E necessario 

que constituam uma auto-representagao mais favoravel a eles mesmos, assim 

como para os outros. O Talhado, me disseram Gilvaneide e Janaina, com 

outras palavras, precisa talhar uma nova imagem e um novo tipo de relagao 

com a sociedade envolvente. A intengao nao e romper relagoes com Santa 

Luzia, pois estao cientes que a sociedade desta cidade, mesmo com seus 

preconceitos, reconhece-os como integrantes dela. "Se a gente nao souber 

quern a gente e, como os outros vao saber?", me questionam elas. 

Cheguei a pensar que estava diante de um caso que Arruti (2006) 

explicou atraves da expressao "memoria recalcada". O grupo teria vivido 
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situacoes negativas as quais nao queria mais recuperar para nao 

reviver/lembrar o sofrimento, o embarago que elas ainda seriam capazes de 

causar no presente. Nao que estes nao tenham existido. Mas com o tempo 

percebi que se o tempo passado tern uma importancia e pelo que ele significa 

no presente, no sentido de terem uma historia estatica, "verdadeira". Nao 

importa o quao longe a memoria va ao passado buscar lembrancas reais, 

inventadas, misturadas. O que importa e o significado que aquilo que se afirma 

hoje tern para quern o afirma, nega ou silencia. 

Nao mais acredito que o Talhado tenha tido um passado quilombola que 

esta recalcado em sua memoria. Nao descarto uma possivel existencia desta 

circunstancia. Mas as lembrancas que eles tern de quilombo, sao aquelas 

ligadas ao auto-reconhecimento e a nominacao do grupo como sendo um 

"quilombo pacifico" feita por Linduarte Noronha no documentariozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Aruanda. 

Termos comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Quilombo e quilombola passam a ter um significado 

manifesto e mais expressivo para eles so a partir de sua certificacao como 

remanescentes das comunidades dos quilombos. Sao termos para os quais 

estao elaborando significados; entre estes esta o de valorizagao dos negros e 

como sendo uma nova identidade que confere direitos e permite tracar 

estrategias para uma nova dimensao das relagoes com a sociedade 

envolvente. E embora nao o tenha encontrado mencionado em palavras, 

encontrei subentendido em agoes, insights e indagagoes que me fizeram. Por 

exemplo, em suas atuais reivindicagoes territoriais ou na percepgao de que tern 

novos direitos. 

O Talhado, agora sei, foi nomeado de fora como sendo uma 

comunidade quilombola. Os quilombos historicos nao seriam aquelas 

comunidades de negros formadas antes da aboligao da escravidao? O Talhado 

foi formado em 1860. mas e se suas terras realmente tiverem sido compradas? 

Entao por que comprar terras tao aridas e tao escondidas? Quilombo nao e 

resistencia a opressao e ao trabalho escravo? O Talhado ainda e resistencia. 

Quilombos eram formados por escravos fugidos e ex-escravos. E se Ze Bento 

e Cecilia, bem como os que a eles se juntaram, nao se ajustassem a estas 

condigoes? Podemos dizer que eles e seus descendentes nunca foram 

discriminados, oprimidos, que foram tratados sem preconceito, de igual para 

igual com a sociedade envolvente? Nao sabemos, principalmente, nao sei! Mas 
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duvido muito; e eles tambem! Mas se nao foram, certamente pelo que significa 

quilombo contemporaneo, certamente o sao. 

Sempre foram, seus membros, nomeados comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA negros do Talhado e 

esta denominacao era carregada de preconceito. Quando foram chamados de 

quilombo entenderam este termo como equivalente ao antigo. Ou seja, a 

atribuicao categorial, como diz Barth, ocorre apenas porque os grupos etnicos, 

uma forma de organizagao social, mantem contatos em suas fronteiras e 

estabelecem relagoes nas quais sao forjadas suas identidades etnicas, porque 

estas sao produtos de uma agio dos grupos externos. 

E o Talhado um grupo etnico "construido de fora" como tern sido 

defendido no meio academico e ate por pessoas do proprio grupo? Sim. Mas e 

preciso acrescentar que esta "construgao exogena" apenas e possivel a partir 

de uma "aceitagao endogena" desta atribuigao de comunidade quilombola feita 

a eles. E que esta aceitagao so esta ocorrendo porque ser quilombola esta 

ganhando um significado que e construido por eles. Atribuir e aceitar sao 

termos que estabelecem e mantem um processo, neste caso, de uma 

identificagao etnica e de uma relagao calcada neste tipo de organizagao social, 

a etnicidade. 
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ARVORE GENEAL6GICA DA FAMILIA DE MARIA JANAINA SUVA DOS SANTOS 

(Elaborada pela propria, a partir de orientacoes da pesquisadora Eulalia Bezerra Araujo) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Jose Bento lie Bento) + Cecilia Maria fcizia) LOUCEIRA 

lgFILHOj Maria Jose da Conceicao 

2SFILHO: Manoel Saturnino Bento+zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Maria Jose 

Jose Carneiro Saturnino+M aria Balbina (Maria Tambor) 

Joao Carneiro Saturnino Filho+Josefa Camila (seus pais eram do bando de Lampiao) 

Joana Carneiro dos Santos+Sebastiao Braz dos santos 

Manoel Divalcir dos Santos + Gilvaneide Ferreira S. Santos 

(Manoel Divalcir, ANTIGO PROFESSOR DO TALHADO) 

Maria Janaina Silva dos Santos 

3 gFILHO: Paulina Maria da Conceicao 

49FILHO: Paulino Jose Bento + M.^Conceicao (LOUCEIRA) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Joana Balbina (LOUCEIRA) + Francisco Ricarte 

Maria Januario (LOUCEIRA) + Antonio Januario da Silva (FORASTEIRO) 

Damiao Januario+ Maria Rita Ferreira (LOUCEIRA) 

Gilvaneide Ferreira S. Santos + Manoel Divalci Braz dos Santos 

Gilvaneide, "ANTIGA LOUCEIRA" (PROFESSORA DO TALHADO) 

Maria Janaina dos Santos 

Maria Balbina+Vose Carneiro Saturnino 

Jose Carneiro Saturnino Filho+./osef"o Camila (seus pais eram do bando de Lampiao) 

Joana Carneiro dos Santos* Sefrast/ do Braz dos Santos (COMERCIANTE DE LOUCA) 

Manoel Divalci Braz dos Santos+ Gilvaneide Ferreira S. Santos 

(ANTIGO PROFESSOR DO TALHADO) 

Maria Janaina dos Santos 

Maria Ferreira+ Jose Ricarte Ferreira 

Izaias Ricarte Ferreira+ff/fa Maria da Conceicao Ferreira (LOUCEIRA MAIS VELHA EM 

ATIVIDADE ATE HOJE) 
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Maria Rita Ferreira SilvazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (LOUCEIRA)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA + Damiao Januario da Silva 

Gilvaneide Ferreira S. Santos+M onoe/  Divalci Braz dos Santos 

Gilvaneide dos Santos 'ANTIGA LOUCEIRA" (PROFESSORA DO TALHADO) 

Maria Janaina dos Santos 

5S FILHO: Francisco Bento+lnacia Brasiliana (LOUCEIRA) 

Sebastiana da Purificacao (LOUCEIRA) + Jose Inocencio 

Rita Maria Conceicao Ferreira (LOUCEIRA) + izaias Ricarte Ferreira 

Maria Rita Ferreira da Silva (LOUCEIRA) + Damiao Januario da Silva 

Gilvaneide Ferreira S.Santos* / Wanoe/  Divalci B. dos Santos 

"ANTIGA LOUCEIRA" (PROFESSORA DO TALHADO) 

Maria Janaina dos Santos 

Eugenia Brasiliana+Braz Bento (natural da cidade do Crato CE) 

Sebastiao Braz dos Santos (COMECIANTE) + Joana Carneiro dos Santos 

Manoel Divalci Braz do Santos+Gilvaneide Ferreira S. Santos 

(ANTIGO PROFESSOR DO TALHADO) 

Maria Janaina dos Santos 

6 gFILHO: Mariana Maria da Conceicao 

7 gFILHO: Candida Maria da Conceicao 

89FILHO: Luzia Maria da Conceicao 

9 gFILHO: Inacia Maria da Conceicao 

lQgFILHO: Francilina Maria da Conceicao 

l l g F I L H O : Joaquina Maria da Conceicao 

12SFILHO: Antonia Maria da Conceicao 

13 gFILHO: Joaquim Bento de Maria 
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IMAGENS DA AREA URBANA DE SANTA LUZIA E ARREDQRES 

Vista da cidade de Santa Luzia atraves do google earth. 

Vista da cidade de Santa Luzia de modo a vislumbrar o 
Bairro Sao Jose, situado em primeiro piano no centra da foto. 

Vista do bairro Sao Jose - Santa Luzia/PB. No canto inferior direito 
a estrada que da acesso ao Talhado Rural (Caminho "por dentro"). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Reportagem sobre a Serra do Talhado,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA fonte e data desconhecida. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O cactus, uma 
constante na \ 

paisagem da Serra. 

As mulheres se. 
dedicam a ceramica, 
arte transmitida de 
geragao a geragao. 

Serra do Talhado, na Paraiba, e 
mais um exemplo de como a vontade 
do homem consegue ser mais fQrte do 
que as dificuldades que ale tern que 

. enfrentar. • 

Batizada pelo negro Jos6 Bento 
Carneiro, fiigido dos cacadores de es-
cravos do Piauf, Ze Bento deu origerh a 
uma comunidade pobre com caracte-
rfsticas mais pacfficas, ao contrario da 
comunidade vizinh'a de Livramento, 
fundada por um grupo de negros guer-
reiros — os Patrfcios. 

Dentro ainda da vertente. h?3t6ri-
ca, Z6 Bento casou-se com Conceicao 
Cecflia, cabocia de olhos claros. Na 
Serra encontraram' o barro vermelho e 
mole, materia-prima qua daria forma a 
expressSo ortfstica de seu povo, na 
cbncepcSo de objetos de-barro que-
depois de comercializados renderiam o 
necessario para a subsistencia dos 
seus habitantes. 

A Serra do Talhado despertou a 
curiosidade e,- conseqUentemente, a 
pesquisa por parte de antrop6!ogos, 
como Josefa Salete Barbosa Cavalcan-
t i , e professore3 universitarios, como 
Clesio S. Ferreira, redator da Divisao 
de EditoracSo do MEC. Fez'surgir tam-

. bem u m marco na hist6ria do cinema 
brasileira no estudo socio-antropologi-
c o da comunidade:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Amanda, docu-
men ta ry brasileiro, realizado em 1960 

• por Linduarte Nbrpnha e conhecido em 
diversos paises europeus a partir de 
1968, quando a exibicSo do filme em 
fostivais de cinema despertou um in-
teresse inusitado junto a intelectuali-
dade europeia: 

O d i a g n o s t i c o 

Em 1980,fez-se necessaria a apli-
capSo de umpre-diagnostico na Serra 
d o Talhado por parte da CoordenacSo 
Estadual do Mobral. A s primeiras equi-
pes da Coest/PB subiram a serra, e a 
comunidade as recebeu com descon-
•fianca, mas pouco a pouco comecou a 
colaborar com os visitantes. . 

. ; .A primeira providfincia dos agen-
tes foi pedir a u m padre que rezasse-
uma missa. Depois da missa foram 
realizados casamentos e batizados. 

Os encarregados do diagnostico 
constataram que a comunidade do Ta-
lhado vivia emcondicSes subumanas. 
Suas casas eram' pequenas, com ape-
nas dois ou tres c8modbs, ' feitos de 
taipa, cobertos por telhas, sem ne-
nhum conforto. >•-• ' . ' ' . ' ^ 

. O estado ffsico da populacSo apre-
sentava um aspecto doentio, sobres-
saindo a palidez, os dentes estragados 
e os cabelos secos. A gripe consumia a 
mo tori a das pessoas. A a vitamin oso 
provocava problemasna coluna, reu-
matismo e dor.de cabeca. As mulheres 
apresentavam complicacSes ginecolo-



gicas que normalmente surgiam ap6s o 
parto. As criancas n5o t inham qual-
quer assistSncia m§dica, e o fndice de 
mortalidade infantil era bastante alto: 
em cada prole de 12 f ilhos, quatro a 
seis morrlam entre o. nascimento e o . 
quinto mes de vida. Em seu proprio ; 

linguajar eles diziam que " as criancas 
morriam de gasto" ; na reatidade, con-
sequencia da desidratac3o, aiimenta-
cSo inadequada e falta de um mfnimo 
de nocoes de.higiene. Curiosamente, 
como constatou o diagn6st ico, n3o . 
havia disseminacio de sarampo, cata- • 
pora, caxumba e outras doencas t i o 
comuns na faixa etaria dos cinco aos 
nove anos. Finalmente o diagnost ico 
most rou um alto fndice de vermfnose. 

Aos poucos. a equipe foi ganhan-
do adeptos locals. Um ant igo posto de 
educacSo foi reattvado, e os alunos •'  
comecaram a voltar. ReunI5es com a 
comunidade foram realizadas, mos-
t rando a importancia da famflia e do 
t rabalho comunitario. 

Com a reat ivacao do Posto foram 
iniciados os trabalhos de educac3o sa-
nitaria: um monitor era t reinado e de-
pois fazia o repasse de inst rucSes para 
a comunidade. Vencida a t imidez inr-
cial , a populagSo part icipava das reu-
nioes registrando suas prioridades, dis-
cut indo seus problemas e manifestan-
do sua vontade em ajudar. .'. 

Os principais objat ivos a serem 
atcancados foram os seguintes: 
1 - Necessidade de um poco ou barra-
gem para a conservacSo da agua, bas-
tante escassa na regi3o devido as cons-
tantes secas. 
2 - Const rucao de um.galpSo onde as 
mulheres pudessem desenvolver seus 
t rabalhos com o barro. 
3 - Const rucao de fossas nas casas. 
4 - Const rucSo de uma farmacia que, 
ao mesmo tempo, servisse de um mi-
nfposto de'  emergencia. 
5 - Const rucao de um cemitdrio. 
6 - Soluc3o para problemas de energia 
e!6tr?ca e instalacSo de uma rede tele-
f onica. 

Classes de a!fabet izac3o funcio- • 
nal foram logo instaladas, e o t rabalho, 
iniciado. Mesmo com a falta de recur-
sos materials, os alunos assist lam as 
aulas sentados em tamboretes, bancos 
improvisados e ate mesmo no ch3o. 

Out ras ent idades foram Importan-
tes para o reforco do trabalho do M o-
bral: o Projeto Sertanejo, Febema, Su -
cam, Prefeitura Municipal de Sant a 
Luzia, Regimento do Exercito, sediado 
na Regiao, e a Emater. 

A grande conquista do Mobral, no . 
entanto, foi o infcio de um processo de 
ac3o comunltaria congregando os ha-
bitantes da Serra, homens, mulheres e 
cr iancas, todos eles debatendo e le-
vantando questoes para os problemas 
da comunidade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Solugoes 

Uma das primeiras provid& ncias 
da Coest  foi iniciar a const rucSo da 
barragem em terreno cedido por Se-
bast iao Bras dos Santos a. sua mu-
Iher, Joana Carneiro dos Sant os, numa 
prova eminente de cooperacao comur 
nitaria. 

A barra"gem, ainda em sua fase 
inicial, necessitando de aperfeicoa-
mento, veio minimizar o problem a da 
agua. A agua estocada facilitou o t ra-
balho mais constante das mulheres ria 
fabricacSo de cer9mica, arte t ransmi-.. 
t ida na Serra, de gera^ So em gerac36. 
Os potes, jarras e panelas foram to-
mando contomos mais def init ivos e 
perfeitos. 

A comercIalizacSo do produto 
tambem sofreu uma expans3o mais 
equilibrada, " de dentro para f ora" , 
descendo ate as feiras do Municfpio 
de Sant a Luzia, com mais assiduidade, 
o que proporcionou uma melhoria na 
renda familiar. : 

O miniposto de emergSncia foi 
const ruido, e uma enfermeira foi posta 
a disposic3o da comunidade. AI6m dis-
so, foram feitos contatos com a muni-
cipalidade de Santa Luzia para o aten-
dimento das prioridades restantes. 

Ainda falta muito para que a Serra 
do Talhado possa ser uma comunidade 
perfeita, mas a semente da conscien-
t izacao no que diz respeitozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA h ac3o 
comunltaria j&  foi lancada, e sua forma 
de atuac3o tende a desenvolver-se ca-
da vez mais depressa. A populapSo 
se agrega n3o s6 em epocas fest ivas e 
nos f ins de semana para a realizac3o de 
jogos de futebol e forros noturnos, mas 
tambfim em reuni5es, realizadas cons-
tantemente, entre a populaq3o e 
as equipes da Coordenac3o com vistas 
a discuss3o, cada vez mais Intensa,"  de 
seus problemas e de suas necessidades 
mais prementes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

D a m i a i i a 

Uma das porsonagens mais expres- : 
sivos na ap3o que o Mobral desenvol-
veu na Serra do Talhado e Damiana, a 
supervisora de Area, cujozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA esfor50 vem 
demonstrar a importancia do supervi-
sor no trabalho que o Mobral realiza 
nos quatro cantos do Pais/  

Em depoimento a tecnicos do M o-
bral, Damiana acentua que um dos 
problemas que se tern na Serra e o de 
recursos humanos, o que impede a 
cont inuidade do t rabalho. " Dispo-
mos" , dlz ela, " de Manuel Divalcir, 
f ilho de Seu Seba3tI3o, que ' tern o 
prlmefro grau completo, e-de Lucia, 
que foi alfaberizada por Divalcir" . 

Manuel Divalcir f icou encarregado 
do Programa de Alfabet izac3o Funcio-



nal e do Programa de Educacao Sani-
taria, atlvidade pioneira do Mobral na 
Serra do Talhado, e LOcia responde 
pelo Pre-Escblar, ainda dentro de Urn 
sistema nlio-convencional. 

Disse Damiana que "a medida que 
se subia a Serra trazlamos tinta, cola e 
papel a faziamos orientacSo a LOcia 
para que ela desse continuidade ao 
trabalho na ausencia da gente. Pbs-
teriormente 6 que LOcia foi realmente 
treinada". 

"Em seguida", continuou Damia-
na, "foi instalada a EducacSo de Adul-
tos, que ja ha via antes de nos subtrmos 
aqui, mas' de maneira esporadica. 
Alem disso, comecamos a desenvolver 
outras atividades. Trouxemos semen-
tes para fazer plantio, inclusive a Ema- • 
ter ajudou muito nesse sentldo. A TnSe 
de LOcia, D. Jovelina, e que faz esse 
trabalho que verh subsidiar a "meren-
da". • : . •• • 

"A segulr", declarou Damiana, 
"pensou-se em trazer um Projoto de 
ProfissionalizafSo, onde fosse aper-
feicoado o trabalho de ceramica. Elas 
fazem um trabalho muito perfefto, mas 
nao tern uma certa criatividade para 
variaro tipo de ceramica. Seria preciso 
que sublsse alguem para.. dar essa 
orientacSo, mas ate hoje nSo ehcontra-.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 4" 
mos ninguem, dadozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA .0 diffcil abesso a -
.Serra".-. ' 5 -J'-"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA y :7:S; ••• '• 

Damiana contou que no TnTcio do. 
diagnostico. os habrtantes do Talhado '• 
n3o acreditavam. muito no Mobral e 
diziamzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "que algu&rh fa 16, p pessoaf,.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA v 

tfizia que estaya cansado d_e responder 

papel, diziam que vab me trazer atgu-.i 

rna cotsa e at4 hoje nSo me apareca-Z 

ram". ,\.r(.s:' ;•- . « f - f # £ • • > ••••• r . j 

Damiana acha que "b Mobral dê  
• ve montar um projeto especial para dar 
lima assistencia mais especifica,- mais 
dirota e mais efetiya ao Talhado. Q. ' 
Mobral, assim,. teria mais resultado 
porque o trabalho n3o foi mu'rto se-
quenciado, ficou solto, pela propria 
dtficutdade em se subir a Serra". . 

Em determinado trecho de seu 
depoimento, declare Damiana que "a 
gente se chateia de sempre pedir ao 
prefeito de Santa Luzia um carro.- O 
ano passado, um carro era 3.500 cru-
zeiros para vir, deixar e voltar". 

Damiana, entretanto, diz que 
"houve multa mudanca no Talhado 
porque nSo se fizeram promessas: N6s 
vamos tentar junto com voces melhc-
rar o padrSo de vida, mas isso vai ser a 
longo prazo. Nos vamos tentar juntos 
descobrir a melhor maneira a isso vai 
depender se vocfis nos falarem a ver-
dade, contarem como e a vida de 
voces. O certo 6 qua hoje esse povo 6 
mais acredltado. Be acredlta mu'rto na 
gente, muitas coJsas mudaram em re-
lacSo & maneira de comportamento. 
Quando nos. chegamos aqul, as crian-
cas se afastcvam. A gente convocava o 
povo para uma reuniSo e ninguem apa-
recia. Mas hoje, se a gente ficar por 
aqui e disser assim: ha uma reuniSo i s 
tres horas, yem gente a voce converse 
e nSo se cansa''-

Damiana frisou que "foi durante 
um perfodo lorigo de seca que 6s habi- • 
tantes do Talhado solicttararo uma so-
lucBo para o problema da agua: Foi 
quando surgiua ideia da construcSo da 
barragem, que airida" nSo esta pronta, -
mas mesmo assim o povo bode usu-
fruir da agua" " " 

Damiana revela', ainda; que "o po-; 
vo do Talhado, embora fjzesse parte de-
uma so famflia, era um povo individua-
lista. O Mobral conseguiu rriudar esse, 
comportamento,; tomando o pessoal 
mais unidb, com,rnais sentimento de' 
sotidariedada e' aconchegb entre eles"."' 

- Respondendo a uma pergunta so-
bre qual e a participacSo do Mobral, 
hoje, na Serra, ela responde: "Atual- , 
mente, terminou o curso de Aifabeti-
zajrSo ern ou'tub'ro p vai recomecar em'. 
marco. Tern ainda o convenlo do pr£-
escolar e as hortas com sememes que 
se distribulram e fleam perto da barra-
gem". '• - • . , 

Quanto ad lazer, diz Damiana que 
"se fez o festejb do DIa da Crianca. 

.. Rzemos uma campanha em Santa Lu-
zia e a propria CoordenacSo. trouxe 

• algumacoisia.de IS." A mlnimobralteca. 
.'. subiu aqui. Ftzemos comemoracoes no. 

Natal, quando houve casamentos e ba-
.. ' tizados. Nossa regiSo, nSo'so o Talha-

do, e muito religiosa.' Um dos proble-
mas que havia aqui era a violftncia 

, entre os homens da Serra, mas essa 
' violSncia ja desapareceu". • • '•* 

§ . Quanto a comercializacSo da cera-
- mica,'Damiana'diz que "a mulher 6 
! quern vai as feiras de Santa Luzia". A 

atrvidnde artesanal no Talhado, pode-
, se concluir, f> de. responsabilidade da 

mulher, e a agricultura, obngacSo e 
dever do homem, , • ; , 

O depoimento de Damiana de-
monstra que ha um grande trabalho 
ainda a ser desenvoh/ido na Serra do 
Talhado. Ela acerrtua que "prociira au-

xflio em.Santa Luzia, faz contato com 
polfticos, tenta despertar o interesse de 
todos, mas existem no muniefpio mui-
tas pessoas que at6 hoja' ignoram a 
comunidade da Sena. Na entantb, a 

• tarefa continue com a coopera^So de 
diversas entidades que ela mesmo con-
tata, como o Exfercito e a Emater, que 
dao grande ajuda a comunidade". 

Damiana, enfim,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 o sfmbolo da 
mulher dedicada, a supetvisora que 
conseguiu provocar e despertar o inte-
resse dos habitantes da Serra do Ta-
lhado, superando obstaciilos quase in-

. transponfveis. Esse, realmente, e um 
' exemplo a ser seguido em todas. as 
comunidades brasileiras pouco desen-
vblvidas, e Damiana 6 o padrSo da SA 
no cumprimento de suas'funcoes, den-
tro de uma CoordenacSo atuante e 
interessada no processo de desenvotvi-
mento da comunidade e dos conteO-
dos basicos de acSo comunitSria. 

O 
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Reportagem do Diario de Pernambuco (27 de margo de 1960) a respeito do 
Talhado e do filme Aruanda.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Este teve o roteiro e direcao de Linduarte Noronha. 
Assistido na direcao por Vladimir Carvalho e Joao Ramiro Mello; com fotografia de 
Rucker Vieira. MusicazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Caico, de Joao do Norte, interpretada por Manuel Pombal. O 
numero indicado de 1.500 moradores no Talhado parece ter sido superestimado. 

DIARIO DTC PTffiMfHbTHH)-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

.•;icrrt. ( , . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

h .. . ncgio;fpara,- ejeajyir-do tronco,-o•,da Talhado, do tn3o3,hdbcis-fejtrcjnflda5, 

f" t c h r ^ c $ ^ # ; f a y ^ 'cab^»,tarefa^a' i faBricaclo , 'de , 'pi>» 

U vse\perd&rt^^ tcs^ panehsVc 1" nuarthiJiasJflue E B O 

a.'nn|ureza":1b8,i dav»'Uma';';6por;; 

tipii'aadfli'lp ̂ chJJtp.'mole, iprrado.-'pclfj; 

:lcii col ',^dp l̂bjh'o'|̂ vc rmc!^o,v|a'pa^'ccJa. 

ytqiw.<!Z6zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA)5?ttJl6^fuodptt!.e-iqtie i ; m a l h e r dar p^Uca^E.^]nd^ria^do 

a''xio''iSalbuji c Mamedc, aarclda-

Ujajinaii lprtximas.. , • ....v* .'• 

,i,j,Os^qufttrof'prirncIr(M"-dias' "da -sc-

maoa'isEo; aproveitados- pclas "loicel-

rai^pn^.fabvitirir a iouca "̂ Ja sex-

'ta-tdra^;h'"pd;;on montadas cm; ju>, 

irienu^descern'iipara vender seus' pro-

dutpsv't ErtborajTcsiatenie*- c V Fortes, 

•pa ^objetos \sHbj totalmente desprovr-
;dds'j: •dti

1

i

i2t^'}f'\^iiico''i'^Tcndem. 

\quasei;nada ?hqr coiii£n:Io.V> • 

:Ape>ar;;de '464a -'a habilidade," Ic-

yam\; vidavmiserfvel as', yioiceiras", 

com.a'/^esponsabilidado ,.'"de manter 

ar famflla'-'is 'custas .de-sua modcsla 

Jnd&lriaij' t.'^'i :f 1 :-!- ,< 

Aos hoiucna, cabc apenas n obfP; 

gacao da lotoura, quando h i born j 

iorerno. ' i 

i".p. "PAIS" D E Zft- B E N T O ! 

A Iih(6ria'do cscravo- negro, i|»e 

subiu a serra c orsnnizou um qui-r 

Iombo, vivo na imasinacao de gran- 1 

des e pcqucnos. Z6 Deuto, que foi " 

marcenciro, que tcve pais'cscravoE | 

e que sabia iraballmr mnilo bem nil 

madeira, deu nomc IT" Sertii do Tn-

Ihadoj ondo so estnbclcccu '.c fez fa-

mflia' e orgamzou, depots, a ela que 

3C desenvolvcria. com o passar -dos 

• R O B . (( • / ; 

. .Fica admiradpi.'o vinjantc, depot-*'* 

fit cortar n rnqtaria seea, chcia dc . 

vcrdura simenla' no inverno, nuc , 

quase nunca tgttttMzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'.'J~Ot~ t i w a i i r i 

estao espulhados pelos declhrcs da {> 

Ecrrn, em dist&ncias dc dots "'a trcs ! 

quilometros um do outro, t5o gran-

de n oitensao do Icrrcno. " v ' 

SSco, dominado pela jurcmn que [ 

revesto da gaJhos rctorcidos as cur- j 

vos da scrtru, torna-se vcrdcjnntc, co- • 

berlo. da vcKetacao atd exuberant*,; 

com ns primeiras clmrasl 

As mulheres do Quitoinbo do" Tn-.i 

Ibado nao parnmdc traballiar con; i 

o inverno, quando n barro fica innK, 

mole c acccsstvcl. Os ho mens plan- " 

him alpodiio c ccrcafe. * . ' f 

MBiiifcsta-sc somcnlc durante cssr'-

momentos, da compra c. venda, •: 

contacto doa nceros c mcsticos do 

Talhado com os seus irmabs civilize*-

dos das cidades pr6xim:is. • - • I. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

voi  K G r r o u M mxn smkz 
O QUILOMltO 

*—"Quando chegnmos D O alto ih 

Serra dft Talhado, condnrindo lodp 

aquela bagagem. de fifmar, camurr.*. 

bolofoleji e otilros nparellios, foirti"-

cerendos de um olhnr de. coriustflj-

de e de espanto.- Os nattvos da ic-

gido,' que jamais liaviam visto IOT.M%' 

miquinas a peces esquesitas, nM 

observavam como se cslivessem dum-

te de gente d« outro plancla" — lr*i 

o quo disse ao reporter o jncnalkta 

0 • cinegrafista '" tinduartc Norrttfa, 

que.'acaba de realizar um' docunxn-

lArio sob o tflulo dc "Arunnua". « • 

tflrno do Quilombo do Talhado.' 
1 Snh a direcao dc jovcm parailnuu, 

funciona. uma cquipc dc i^cui'is. 

entre ctcst Rucker Vicira (niijcrii-

f]a);: Vladimir Carvalho, e JiCu Ua-

miro Mclo (assistejitcs dc direcao). 

Colnhoram no producHo uy "A-

ruanda", n InstKnlo Joaquim Nubu-

co do Hesquisas Sociais. do Recife, 

o o Inslituto Nacional do Cinema 
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•i/JGM+NflO, • 2T.DE MAEQO-JDE 1960 • ' V 

.JucaUvo, do Vdci» ;̂ftdnloi>-r 1 

ias, mqucle' locil»l.o^coliwi,Vwor3 
I , ' nazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA TDSO dc laboratorlbi'para'soao;?̂  
zncuo, -icvdagcaiI

,'.monUgcm-/e"'cĉ v't 
ias A., irilha. sooofii-tcrizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA an$90*m 
Bipffano, exccuUda'1pô ;|iXMainiel;̂ j 
ombal,*'um dos irwUvw '̂wrâ mi)-̂ . 
cn folcldrico, \prrjpriâ dafregj£o;t -t-%V 
AUIADO ; NAd -MIODERÂ 'SEft.'| 

pMfdori lopogrifiatryj ••unpouivel ' 
J O a terra de _Zi;Bonus'.venha,1) ape* 
ir dô pro;iWr*,VzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA\M;|OoaalÛ  
ityle.; As OTiSiVq^iiii^ 
Ifflcina.̂ u :nas 'idsiii j s M H f c n p f H f e 
*,|u'fomiii-r.j de''r£as,!ê wj«ar«jWf 
. T - . J U ^ . I _ x •->. : •zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.it:. ••i.:*fF * • Trihidov fi-'uma ;^r^pla^v>cglR0, 
>m -.bases' tconto/car e;.£oclaiar:;'prcV 
riuy scm Inlcrfcrtncrâ ijdo'-̂ braijcos/ 
•in uina. populacjbyanalfabetavrie' 
ladn, cujus ;rcm[ai5c0ncla3'';'riro. 
nermdia's, nosTdIaaJatuals,'''-'sSo M 

s t!>oilM«MME^3^^^^n^£ comoTê conf 

\do'Joa«i'£rapa^j^ vivcm !os' dtsccndeiilcs do escrow 

• fc-^p^efljlpMle^un^nuBlcfp]p.^i»{ 4er£&E^fap/d6'»tdcscoTolvimcnui, d''" 
$$&fia$V-v^yfolaxi,-:4n Go{ 
vcrflo;':' do.̂ Eatado, ii' ajuda- jndispen-

•:f*yaij_Mrv ̂ -"Ara an da"', para jnoslrar 
ap JBr̂ silCviima''.terra.:estraoha,. com 
tracpsTnegros; da Vcpoca • anterior, i 
8b f̂icaol̂ c îcra1rada,: noinanajU2̂ ia_ 
Borborema• corooju m 'rctratc^au^nji-

cô ilĉ pTcas.'p̂  
^ATT ôkciraŝ diTScrra .do Talha-

.~do,rl,d.csccrdenies ;dc'Zc "Bcnlo.- o nc~ 
^gea^raYpVe • fun̂ dorV.dô Quilouv 

;'qucaof-como*Sacia: Luzia do "Sab J J ' : / 

cu ja 1 'scd 3 c 5 o •' posstii • 101 m U'' habltan-, 

fja', ^^'^^ji^Semjio^Ta^sdo. 

ipd to. awsUco^o^olIio^Da^ .̂ 
anibal o.« exinjJo''lpcador!"dc pifano'. Dô muslca• i ; trillia sonors 

. s.... ••* do oArriajida*,'doenraentario ^b^a'rog^ ?/ 

bo, dcsperlarao lamblca a tunosi-. 
dado publico, da niesma maneira 
AUe as. maquinas . raodcrnas da BM-
Jizacao. iftm despcrtado a admiraejo 
daqucle puobado.de gente. 

SiN^alJdrnalisfas 

v'bî .Glaoo;"di;iniprensa.;de fee 
.n̂ mbucô scrdrbomcaBgoudu Itoje, 
op̂ Ccnlrp̂ FerroviarioIdc-'.Jiboa-

;[i!0,. :pclatv, Rede ifcrroviavw do 
Hotdeslc,&:rque all-: ofefr̂ ra- aos 

>,CHid]î afr̂ ;ey'i,

>'snasi famî â  um 
churrasco no qual .lomaxao parte 
divcrsai-autoriJadss : c oulrtw pes. 
•toi5J'':espc:ia].raciilc)-.convidadas. -
'?{Jrcmjespecial-'partiri 
^.-.tsiajao' Ccâ ai, v conduzmdo 
.'M.''.prpfissionaisido» imprensa que 
rejornirSbho'tRitilc,' is .15,30, na 

qdei'foiĵ borado' pclp'sr..'.Waifri-
TO^>'rpr*;;' RclaciSos' 'NHCK' da 
RFyV'ffifinslarp ainda pjfiidt dc 
:fuItbol xntlctoconiociOi'Espur. 
^̂ Club îci/a/Assoeiacao êullui-al 
.diL'.Compani'.ir-.• AnU'ulIca•: e.' aprc-
seotnsuo :da- bacda c!c'"n-i!«M jd-
venuV-'cbmpos(a;dc •filhos'dos sci-
rldortjVda'TRedc 'Fcrroviaria do 
Nordeste."! i zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Assistencia. aos . 

fiagelados do vale 

: •.
 ; do- Jaguaribe 

Rcccbcmos: "A Asiociacao Per-
numbucana dc. Assistcncu a t*> 
cessitados, nao podendo pcrmam;-
ccT indifcrcnlc dianlc da grando 
Iragedia que afligc o povo cea-
rensc do vale do' Jaguaribe, vein 
lancar um apelo .1 ecncrosidr.de 
do povo pemambucano,' no sciili-
do dc que enviem donntivos l-ctt* 
Udadc,para scrcm dcvidamcnio 
rcmclidos us vitimas da cncncntc. 

.Os.donativos devcrao scv-rcmc-
tidos da seguintc mancir.i: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
\ A Associacao Pcrnambucana do 
Assislcncia I Ncccssitados, paia 
vilimas do valo do Jaguaribe acs 
cuidados do Pc." Fernando Mclo. 
Matrix: dc ,5. Jose, Rua Vida! dc 
Ncgrciros, 377, Recife. 
' A Associacao Pcrnambucana do 
Aiifsia'icia a 'Nc'ccssUados tonHa 
na gcncro5idudc do "povo pcrr.uin--
bucano. a).Pe; Fernando (joracs 
dc Mclo— Prcsidcnlc*. 

RADIO TAMANDAR6 
A cmissora da's grandes 

novclas 
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Repor t agem AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA cultura da ser r a do Talhado, realizada pelo professor e musico 
piauiense Clesio de Sousa Ferreira, in: CULTURA, Brasilia: MEC, v. 10, n.37, p. 36-41, 
jul./set. 1981. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ge'sto S. Ferreira 

Em bniubro de 1981,noscrlaoparai-

bano,. ocorrc um fato singular na 

cultura brasileira. Nascc mais um filho dc 

Francisca Olivcira dos Santos, acontcci-

mclito que asshula, lilcrjlmcnlc.o encon-

Iro dc gcracOcs numacomunidade deque 

sc tern ocupado cstudiosos c cicntislas 

sociais, principalmente ligados a Universi-

dade Federal da Paraiba. 

Como seus dois irmaos c suas tres 

irmls, essa crianca vcm ao mundo pclas 

-.• '  fwyi* •! I '-*•zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA if 
J Clcsio S: I-'errelia ̂ profcjsor̂ unlircrsil.-irlo . 
:' c rcdator da DivMo dc Ediloracao do MEC. j 

inSos do avo matcriio, Scverino de TSnia, 

qtfc~ao Ibngo de v̂ rios dos seus 75 anos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
apara netos. Tanlos, que nao conscgue 

mais contar c lembrar os nomcs - "Esse 

daqui 6 Roberto e cu chamo clc Robcrti-

no; essa daqui c Nadia, que cu clramo o 

nome dcla; esse daqui 6 Antonio, que cu 

chamo Totonho; aqucla dali, que cu n5o 

sei o nome dcla, eu chamo Mocinlia; 

aqucla e Maria, que cu chamo Mari-

quinha". E cnlrc cnYcrgonhado e envaidc-

cido da fimcilo ilcaparmlor - "Cssas par-

tes a gente na"o conta" -.enquanto desfia 

fragmcntos da hist&ria "da sua gente, lanca 

sobre a caalinga das baixadas e scrras cir-

eundanlcs o olhar nrisco c scco, que ful-

mina pela raiz qualqucr ranco dc exotis-

mo na riitcrprctaqa'o da vida na serra do 

Talhado. 

Ali, a soriibra dc uma touccira dc 

avclus, em fraseado :quasc dc cantoria, a 

sua narrativa c uma viagem no tempo, c 

ta"o real quanto a irldcz da paisagem ao 

redor, ([uc clc pcrcorrc com o indicador, 

localizandn personagens e aconteciincntos 

que Ihc v3o chegando a lembranca. 

Os rclatos de Sevcrino c outrosanciaos 

do Talhado sao a uriicafonte paraa identi-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Hcario da orlgcm dessa comunidade cuja 

importlincia. histdrica . foi descortinada 

com Amanda, pionciro documcnlario 

cincmalogrdfico rcalizado, cm 1%0, por 

3G zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Culture, jul./mi. 10B1 
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Aos rfbados, na feira de Santa Luzia, sede do munici'pio do mesmo nome, no sertao da Parafba, 

! chamam a atencao algumas pecas de barro espalhadas pelas calcadas e pelo calcamonto. Sous 

vendedores sao criancas e adultos recatados, que em silencio, apenas com os olhos 

faiscantes e inquietos, oferecem os potes, panelas, cuscuzeiros e outros objetos de uma cera'mica 

utilitaria singela e.resistente. Eles pertencem a um3 mesma fami'lia, quo provavelmenle na scgunda 

; metade do seculo passado se instalou na serra do Talhado, a 26 quilometros dali. Hoje, com ccrca 

<, ' • . ' . I 800 mambros, "esquecida" de sua procedencia e de sua cultura original, essa 

,. '.V./.-.i?.:'-:; . fzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA . i ' - comunidade desafia os cientistas sociais. 

Linduartc Noronlta, com fotografia dc 

Xucker Vicira c assistcncia dc direcao dc 

Vladimir Carvalho c Jbilo Ramiro Nclo. 

TERRA DA PROM1SSAO 

Com aproximadamcntc 700 mctros de 

altitude, o Talhado ficaa 60qm|ojiic.t;os 

ao nil da sede do. mumefpio dc Sanla 

Luzia czyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA i uma ramificaca'o da serra deste 

nome, pcrtcnccnte ao sistcma da Borbore-

ma. 'Abriga hoje ccrca dc 800 pessoas'que, 

distribiifdas por varjos sitios, se considc-

ram, justificadamcp.lc, uma tinica famflia. 

'• Depois dc dois anus dc pesquisa, antes 

dc.rcalizar o filmc, Linduartc chegou a 

idcntificacJo dc losclJ^rnciro Jcnto. tc, n6s tern duas parte. Tern a parte do 

crmjpj>jmj^raU^umjc toda a(|ucla caboco c (cm a parte do ncgo do Piaui. 

comunidade. Coin base cm ocpoimcnlos Do I'iauf vciu o joaquini Carneiro, Mane 

dotTnalTi3bsos mcmbros do grupo, con- Uunifacio, um chamado acmcntino", 

cluiu que Cora cle um ejeravo^forriado^ C | - s - | 0 

que ali aportou cm mcados do scĉ ilo~pa?~Q r0t6graf° Carlos Terrana 

sado. 

Informacao scmelhanic sc cnconlra na 

di&y^jiD^c_JUCSjradc^^ 

Sâ etcJJadjpsâ agricultor c carpintciro, 

ZelTcnto mmlou-scidc Pitombcira, muni-

cs'pio dc Sanla Luzia, para o Talhado, 

ondc a madeira era mais abundanlc. 

Sobre o assunlo,:Scvcrino Carneiro dc 

Olivcira, o Scverino dc Tonia, sc lanca por 

vcrcdas mais rcmolas: "Nos, da nossa par-

Ferreira, no Talhado zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

m 

i Cultura, Jtjl./set. 1981 

I I 
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0 IfuV Scbastifcj Braz, :ua osposa Joana o a Mho Lticia Maria, professora do Mobral, dcixam ai cst6rfas do passado por conta dos 

mais idosos, como Sovnrino dc Tflnia. 

Ires irmJos. 0 primcirozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA i bisavo dc Scvc-

' rino. No estado dc orlgcm yiy^dej^tra-

ballia(Jgm, fazcn̂ a_c jnalarjjcnjtcj'. Na 

Para(bar"ca/rcgou" Candida Gomes, filha 

dc Cola da Caicara, cabocla brava, alva de 

olhos azuis, que "foi pegada no rio dc S:To 

Goncalo, a casco dc cavalo c a dente dc 

cacliorro, no olho duma caibcira". 

Seguindo uma das picadas abcrtas por 

Scverino, Jcovd Batista, fundador c dire-

tor do Muscu Municipal M^ral dc Santa 

Luzia, preferc acrcdllar na ascendencia 

indfgena dos moradorcs do Talhado. 

Guiado pclo conliccimcnto cmp/rico dc 

anos.de vivencia da regilo e cstreilo con-

(ato com a comunidade, diz que essa hi-

p6tese encontra eco nos costumes, no tin-

guajar "cantado" o na alitudc "cismada" 

daqucla gente. 

,!• Filho doj^dencia, irmao dc Joaqulm 

-Carneiro,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 26' Bento casou-se com a lou-

ccira Cecilia, fillia dc_£5ndjda, No Ta-

Uiado cncbnlraram uma naturcza pio-

diga. A rcgiao dc Santa Luzia, scgundo a 

antropbloga Salctc Barbosa, "outrora era 

cobcrta por cxtensas matas e riachos pcre-

nes, quadra que a acao do homcm trans-

formou numa vegctacao de caatinga, onde 

doriiinani as planlas xcr6filas c rios tcm-

poriirios". Rcfcrindo-sc a uma festa cm 

novembro dc 1924, Scverino de Tonia 

confirma que dc fato seu povo conheccu 

tempos niclliores: "Foi quatro noitc dc 

samba. Mataram 50 galinha c cap3o, nia-

laram dois ccvado, mataram lima matuta-

gem". 

Na serra, a mulher dc Ze licnto encon-

'rou bom barro c a possibilidadc dc dc-

sciivolvcr o fabrico da ceramica, arte 

transmitida dc gcraclo a gcraclo e que 

hoje 6 conhcclda cm varios cantos do 

Pais. 

Dc scgunda a scxta as mulheres o filhas 

confcccion3m as pecas. Amassam o barro 

que com deslreza v3o transformando, 

"moldcando", como dlzcm, cm poles,jar-

ras, panclas, cuscuzciros. 

0 processo dc confcccJo da ceramica 

obedece a uma scqiicncia-padrSo e foi dc-

talhadamcnte descrito por Salctc Barbosa. 

0 barro t pisado com cacctc, pencirado, 

molhado c amassado. Depois dc cnxuto, 

comcca a modelagem. Toma-sc um bolo 

da massa prcparada. No mcio do bolo, co-

mcca-sc a "moldcar" do ccntro para 

as bordas. Dcixa-se. ciixugar. Segue-

se a raspagem, com um facJo, scgui-

da do alisamento, com faca dc pau c 

depois com um pedaco dc pircs ou dc 

cabaco. Com um aparador, como uma fa-

quuiha, slo accrtadas as bordas. Bola-se 

novamcntc para sccar. Tira-sc o pi com 

um facSo e passage a faca de pau. Nova 

sccagem. Alisa-sc com uma pedra. 
1 As pecas sio levadas ao forno de alve-

.'naria e cobertarcom cacos de loucas que 

se quebraram. Inicialmcntc, s3o esquenla-

das com pouco fogo, que vai sendo 

aumentado para "caldcar", qucimar, Dc-

senfornam-sc as pecas, que s3o postas 

para csfriar. No sabado s3o levadas para a 

fcira dc Santa Luzia. 

0 CAMINIIO DA CIDADE 

0 trabalho dc agricultura dc Zc Bcr.to 

ĉ  o dc loucaria dc Cecilia vingaram na 

nova terra. Hoje constituem a base da es-

trulura cconSmica local, prcscrvaiido a 

original divislo de responsabilidades cm 

funcio do sexo: aos homens cabc a agri-

cultura, is mulheres, a ceramica. : 

Milho, fcijJo c algodJo slo os produlos 

agr/colas do Talhado. 0 primciro quasc 

n3o sc culliva mais, o scgundo deslina-sc 

ao consumo intcrno c o tcrcciro c ven-

dido fora. 

Estc ano a lavoura foi praticamcntc nula. 

Os 21 dias dc chuva mill foram suficicntcs 

para encher os acudes c niantcra paslagcm 

das parcas cabecas dc gado. "0 apcrrcio 

c grande", diz o lider da comunidade, Sc-

baslilo Braz, agricultor c comcrciantc. 

"Faz trcs anos que c assim", acrcscenta. 

ScbastiJo e o homcm bem-succdido 

daquclc povoado. Morou no Rio dc Janei-

ro dc 1958 a 1960. Ao rctoinar, ocupou a 

casa c a bodega do sogrb, hcranca que 

incluiu a condicao dc "chefc". Sua mu-

lher, Joana, como autcnlica priincira-

dama, zcla pela tranqtiilidade dos que pre-

cjsam dc orientacSo, principalmente as mu-

lheres. Os filhos Lucia Maria e Manoel Di-

valcy sao os professorcs doMobral na serra. 

0 scmi-isolamcnto da gente do Ta-

lhado c o processo dc stiaaproximacJo da 

vida urbana sSo o ponto central das 

preocupacocs dos pesquisadores, uma vez 

que enccrram conotacocs sociais, econo-

mics e culturais. Se a sua organizacao so-

cial c politica ja podc ser'claramcntc pcr-

ccbida, sobretudo a partir. do trabalho dc 

Saiele Barbosa, os aspcclqs culturais run-

da constituem um desafio. 

0 "csquecimento" cultural parece scr 

uma marca daquclc grupo. Linduartc No-

ronha aponta a ceramica utilitdria como 

unica cxprcssao tipica da criacJo local, 

mas a considera mais produto do t|uc 

Chain "intuicJo gcumctriea" que pro-

priamcntc uma manifestadao artfsu'ea. 

Entre os rcsullados das pesquisas que 

ali descnvolveu esse cstudioso, dcslaca-sc 

a constatagJo dc que aquclc povo nlo 

hcrdou uma cultura. Quasc nada llic res-

tou da influence africana - afirma. "A 

musica que eles cantavam na cpoca cm 

que cslivc Id - e talvc- J'oic ainda seja a 

mcsma coisa - era Leiz Gonzaga, cssas 

38 , . ; 
I 
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colsas;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAera mt^ca' comeraal". :0 depoi-

mento •de;Seycrtno,de,,t6nia ratiflca essas 

condusOes.' I',. ^ : %zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA f \\ 

; /'-Para o comunlcado'rsocial Osvaldo Tri-

gueiro,o:que ie pode Ideiiliflcar como 

olemento afro no Talhado i realmente a 

ccrJmlca'.'que aprcscnta'Torrrusgeomdlri-

cas' jdcriticas asJe'neontJradas',enf algumas 

rcgiScsafrtcanas.'combGanda.! !•, • 1 i 
••fh; I>:1qualqucr;;modo,';p r̂6mjesse re*' 

qulcio de: hcranja cultural esta muito dis-
' tantojda'exuberanclatdol culLivo1

 das tra-

dicOes dos negros que' mo ram na sede do 

mUnic/plo, com os quais nSo se Identl-

ficamos da serra.: V ! 

Con cot da in os cspccialistas cm que pe-

l l * * ! * *8W*<Sj f M\ ! i Vlf f i - i ' ..T' r'l * 

!|lo:mcnoidohraspcctos!podem conlribuir 

oiua esji'iolamentoi'a resistencia e pres. 

M'slo" 30clal: que o grupo encontra na cidade 

•< e'o scu'proprfo comportamento dc fuga 

'•• ao latlffindio,rdecorrente do intcresse de 

.jjcada membro cm preservaric defender a 

suarxquena propriedade; omb, assim. se, 

ftye^oWgado azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ptmimctfizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'^i^^i^j0 
3l!-ii;j?1EmWrade,,certa;forma,>part 

f̂cslas xeliglosas di(cidadc, obscrvao foi-

"lJ]cl6iogo'"Jos4f'Niltoii;oa Silya/oj mojado-

•res do Talhado. nlo'exprimcm dcvocSo a 

Kossa Senhora do Rosirio com a mcsma 

intensidade que os negros de Santa Luzia. 

Esta obscrvacJo, explica cle, revcla-sc 

cm sua real slgnificacao quando sc atcnta 

HEPOHTAGEM 

7,para o falo de:qucN. S. do Rosario i a 

.,' santa padrociri'dos negros da rcgiaa Pa-

i radoxalmcnte,; ainda scgundo o pesquisa-

! dor, o comportamento dos habitants do 

j Talhado c nitidamcntccatolico.o que con-

£ trasta com a rcllgiosldadc dos negros "de 

f balxo", da cldadc.'jfruto do sincrctismo. 

•S.I Em depoimenld'que reccnlcrncnte co-

|lhcmos do UdcrSebastiSo Braz, s3o abo-

tnadas as obscrvacOcs dc Jos£ Nilton. Sc-

jj basliao informa que cm breve o Talhado 

* tcri a sua capcla, c que o padrociro sei 

S3o Joao, em homcnagem ao seu sogro, 

como rcconhccimento pelo seu trabalho 

enquanto "chefc" da comunidade, Por 

scu lado, tamb6m cm apoio ao folclorogo, 

i Cultura, jul./iet. 19B1 39 
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Scverino de TOniaiscdiz'calolico, "de 

' Dcus o Nossa Senhora", e dcvoto dc San-

to Antonio, Nossa Senhora da Conceicao 

c "Virgem do Impossfvcl". ( 

NA CIDADEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA \. j \ i ; , zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i. ;..||,Este hiato cultura!.enire os, negros do 

^Taih^ifrjot}.de^'Smu\JLmla « raostra 

; mils- cnig^tico !qua Jdo.jSe sabe que os 

i'scgundos slo cm grande parte descended' 

tcs ou da; mcsraa geractto dos primclros, 

Como diz Scverino de Tonla, s2o da mcs-

- ma famflla. Parentesco que'de resto n3o i 

suflcicnte- para atciiuar asidiferencas dc 

trajoj culturais ou incsmo[elirninar uma 

cqrta hostllidado aje'que najcidade se rcs-

sejitcm cada serra. 1 ' '•£< ''•*• 

Sevcrlno Informa que a sua comunida-

de' scmpre manteye'eontato com os cita-

dinos. Jd U baslante tempo que eles so 

pOem ladeira abaixo rumo 1 fcira e aos 

festejos rcligiosos de. Santa Luzia. Tarn-

bem santa-luzipnses em iempos remotos 

se punham em lombo de buno e escala-

vam os 26 qullomctros aid o topo da scr-

r'a. Normalmcnte eram pessoas que M em 

dmaiam tratar:de qucstoes Ugadas aes-; 

crituras dc tenp e assuntos semelhantes.;. 

sublda dc- carr|>, nSoj ainda scm alguma r 

[ dlficiddade, SezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ati pqgco tempo ojumen-'f 

to era o;melo de trlnsporte dasloucas;;j 

; para a cldade.agora isto sc fazdejipe ou'5-

csmloncta. • $•>$,•zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA " 4' f 

'-: ~ 0 jumcnto 4 all um animal pratipamen-;} 

«te extinto. E'nSo apenas ali, edmp)emen-f 

; ta o professor SQylno Espfnola, que ob- J 
1 scrva estar o desaparcdrnento'jdojanirnal | 

ligado a jnteresses cconomicos que atin-

gem toda1. a'regilo, dc onde sJo levados 

para as mais dislantes paragons. Maso seu 

sumico da serra do Talliado c apontado 

por Jos6 e Antonio Silvino dos Santos, c 

o fato reflcte os cfcitos da deprcdacao 

ecol6gica a que Sc referc Salctc Iiarbosa c 

que indirctamcnte transparecc como subs-

trato temdtico no fdmc Arwnda, como 

accntua o pr6prio realizador. 

Josr; e Antonio, filhos de Silvino dos 

Santos, protagonist* do curta-mctragem 

de JJnduarte.'hoje vivcm em Santa Luzia. 

Na fcira, vendem ceramica, que fabricam 

no quintal dc suas casas, no suburbio da 

cidade. Atribuem a sua "descida" a scca 

que grassa na rcgilo. Nas circunstaricias 

atuais, no. Talhado estariam scm atividade. 

TJo logo as. coisas m§lhorcm por Id, rctor-

narJo c rctomarJo o trabalho dc lavoura. 

Esta nova'etapa da vida dos dois ir-

m3os convida 4 reflcxJo sobre.a transfor-

macao de valorcs do seu grupo na convi-

vencia com os padrocs culturais da cida-

Osvaldo M. Triguairo, Jojrj Nilton da Silva, Llnduarta Noronha, Silvino Espfnola o Chico Porcira. 

il|.r'Estc trabalho resultou da Iciturade 
'.Itextos: sobre a vida na serra do Talha-
•do, uroa-visila a comunidade, no dia 
v26 de setembro, e depoimcntos cxclu-
;6ivcfl. de cstudiosos do assunto, collu-

i'ijtrado aprcscn|aua.a6̂ Programa dej^jggp 

Ndclco dc' Cultura Popular da mcsma 

Universidade. Minha cspecialidadc c 

Comum'cacJo Social, tenho me voltado 

para o trabalho dc comiinicacao popu-

lar e agora, mais cspccificamentc, para 

comunicaclo rural: 

' Josi Nilton da Silva: Sou professor zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
^^^m&i^Mimihiied^mais}-'^ do'Departanicnto dc Arte c Comunica-

tllmente cedido por Jcovd Batista, do 
Mobral local; que tamWm possibilitou 
a leitura. das reportagens mencionadas 
e forncccu ipontamcntos c um.depoi-
mento pcssdul. •-

-,d« em?Brasflra,:JoJo Pessoa e Santa' f^Sm Brasilia, contamos com a cola-

• tf^'^oncSoA^dp|!eineasta' VladimitfCar-

•3KTO|^fica^d6^fOD^ 

..Jccdida jKla U F PzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAD' J ; ' ; f J' * ^ 3 J |^^>Ioronh^Suvii i 

[•Vff—. Reportagem.de. Scverino Barbcjj|f|̂ ^c^PereiraIurtioi'j" 

*marcodel960:?>l;^!i'i'f;[ V T / f ^ mcnieesi 

del Cultural Popular e tenho dcscnvol- '• 

yido'experiencias do trabalho comuni-

d j :-'t5rio|cx)mj3Jaiî )s fde'Arte'c Educajao, 

ois^Nutohda'Sfl^^ folcloie-como elc-

smtetizam!'as>espec(^sjatIW^j|  ~i\ LindwrtvNordnlm: Dcsdc 1974 cs-

""" ' • ' " ' ' ]l;tou..na.dJre9So;do Instituto'do Patri-; 

';;moriio|Hist6rico.'c Artfstico do Estado' 

;;dafParairwNestes sete anos eu tenho 

i'mfcrde«UcaMo;.exdu3ivamente a cstc 

|2?;;trabalHo;V IjJaifjSrear' ;de j Comum'cafSo 

B& <^ i ; izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA H,* nmzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA»Jeaoflo Jornalismo Ci-fi,dqi.municipiO:de :SantiLuzk-PB,gerifi^;i;|.cac5o^fO^ 

4 0 , Culturo, jul./set. 1981 



222 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-IIEPOKTAGtM 

A carflmica, am c&u, guarda a agua 

, c»casia;nafoira,grantsahjuni • 

r'tfocadoj.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA •• -i 

i icmatografico e Intro'ducaVao Cine-
fetna.jNo momenta preparp um documen-
S'iind sobre a dcstrwclo da cidade dc 
pfjoffozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi Pcssoa.possivelmentc com o li-' 
K a o ^ M W k l i l ^ J * zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
SKSmn EsplnolaiS&u sociologo. Na 
sfpFPb tenho duas areas deatuacSo sou 
EpCOUaW do Dcparta raentq. dc; Arte c 
jjtComunicacao, naŝ cadelras||de Funda-
ISmmto^jdci Comunicarjld*e ExprcssSo 
i'^iimaiVa[c !Fundamcrrtbs; iilo;:Artcda 
I'JEduĉ JoVeiVno NOcIeq^Pesquisa e 
|i:i)ocumfiniacJo'' da ^Cultura? Popular, 
|i:coordenp' o .Se^disMiBetJ^jCo. 
r|j;n»J$oci6logom 
|j|iut4ria,|bus^ 

w,rrara: Sou artista pldstico, professor do 

' Dcpartamcnto dc Arte c Cornunicacao 

Ja ;UFPb c vice-coordenador do 

' : : Niiclco dc Arte ContcmporSnca, ondc 

descnvolvo alividades dc. pesquisa c 

documcnlacao, al6m de rcalizar tra-

• balhos jornallsticos na urea c producJo 

no campo da comunicacao a n/vel da 

'cultura.popular, a'.cxcniplo do que sc 

,'i: encontra, no mcu livro 'Feint dc Cam-

n pirn Grande - um mmeu vivo da 

• cultura popular c do folclore nordesii-

| no, lancado pela Editora da UFPb. . 

dc. Dc um lado eles cslao cxcrcctido alivi-
dadc que na serra i tipicamcntc feminina 
- o trabalho com a ceramica; dc outro, 
aleni da producSo dos tradicionais poles, 
pandas, jarras, etc., dedicam-sc ao fabrico 
dc recipicntcs dc irrigacSo em tit mo dc 
uma seml-industria rustica, pecas que ncs-
sas circunstSncias s5o produzidas com ob-
scrvancia de espccificacoes resultantcs dc 
pesquisas dc tccrucps da emprcsa rcspon-
savel pelo projeto., 

A esle prop6sito, Jose Nilton lembra a 
influencia que a sociedade dc consume 
excrce na producSo artesanal cm todo o 
mundo e, no caso cspecinco do Talhado, 
aponta alteracOcs inclusive nas pecas con-
feccionadas pelas mais renomadas lou-
cciras locals. Os padrOes cstcticos e o con-
ccilo etnocentrico dc utilidade dos cila-
dlnos sso por estes, se n?.o irppostos, pelo 
mcnos sugcridos aquelas arlcsls, normal-

i men t c sob 6 argumcnto de que tais ait era-
cOcs favoreccrSo maior accitajao do pro-
duto no mercado. • ' '• ! 

Ao mesmo tempo cm que traca uma 

vislo panoramica da situacao, Jose Nilton 

cnumcra cxcmplos dessas mutates. Lem-

bra que hoje, ao lado dc pecas tipicas, 

todas com a tradicional forma totalmcntc 

arrendondada, encontram-sc outras qua-

dradas, ou com as bordas triangulares c 

pontiagudas. ramb6m, porencomenda ou 

sugestao dc alien igcnas.ja sc fabricam cin-

zciros, pules c jarras coin fundo achntado. 

0 rclalo dessas conslatacOcs, frisa o 

pesquisador, nao deve porem scr cntcn-

dido como cxprcssOo dc jufzo dc valor; 

mas sim visto como revdacao de rcsulta-

dos da obscrvac3o. atidlisc c intcrprcla-

Clo, incrcntes i alividade cictiti'fica volta-
da para o couhcamciito c rcgistru do fatu 
popular ou folcl6rico. "Nao tenho inlc-. 
rcssc", asscvera, "cm lutar pela-.prcscrva-
cSo em si ou scr patcrnalista na defesa dc 
lal cultura regional, c sim cm ver o faio 
denlro da dinaniica c, num trabalho den-
tinal, denunciar as mudancas naturais ou 
imposlas por m6dulos cstranhos ao pro-
cesso dc producao da comunidade.'' . 

0 discurso do professor Jose Niltiin. 
dcixa, contudo, cscapar nas ctttrclinhas 
uma punta dc angustia ou prcocupagJo 
com os destinos daqucla cultura; prco-
cupaclo compartilhada pclos seus ctitu-
panhciros dcuicados a cultura popular no 
Estado da Paraiba. 

OS CAMNHOS DO TALHADO 

Pela cstrada que, substituindo as anti-

gas vcrcdas, scrpentcia a serra ate a plata-

forma, trafegam os habitanlcs do Talha-

do, a pc ou nos vcfculos que substitiicm 

os burros c jumcntos. Dcsccndo, eles 

transpurtam para a cidade o unico prudu-

lo que'vendem na fcira, as suas loucas, 

cuja ruslicidadc, resistencia c singclc/j sc 

podc tomar como simbulo da forlalcza 

que levantaram, incoiisciculcrncnic lalvez, 

para a defesa dos milieus tcsouros da sua 

historia c da sua cultura. Suhiudo, lcvuni 

os gcrmcs dc uma nova vida que, lalvez 

ainda, julgam nwiv fricil alcaucar cimi o 

"csquccimcnto" dc suas rcinolas tradip'ics.': 

Na ceramica c no silcncio esta a sinlcsc 

da vcrdadc cultural dos liahilaulcs da ser-

ra do Talhado. Ilcranca rescrvada ao mais 

novo acta dc Scverino de Timia.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA B 

Cullurn. juUsct. 1981 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
«1 



223 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Reportagem de Carlos Tavares e Gustavo Moura, realizada, no final da decada de 1980, 

provavelmente em 1988-89. O fotografo Gustavo Moura esteve pela primeira vez no Talhado 

em 1984, retornando em 1986 e 1988. 

TEXTO CARLOS TAVARES. 

FOTOS GUSTAVO MOURA' 

erra do Talhado, a 26 quilomctros dc 
Sanla Luzia do Sabugi, scrtao 
paraibanr, foi considerada durante 

muito tempo por espccialistas cm li tnologia, 
Antropologia c estudiosos ligados a i rca da 
cultura popular como um dos poucos ambicntcs 
representatives da raca negra no Nordeste. 
Muilos do* iracos culturais comuns & 
comunidade — que rcsistiu quasc ccm anos ao 
universo urbano.aos avangos do pr6prio tempo 
com seus adornos dc modernidaric nocampo das 
coraunicacocs, dalccnologia etc.—foram 
dcsaparcccndo ao longo dos dltimos t r in ta 
anos. 

Os negros do Quilombo do Talbado, 
herdeiros dc Jose Bento Carneiro, fug i t ive dos 
cacadorcs dc cscravos dp Piauf noperfodo que 
anteccdeo a abolicao, sc enenntram atualmentc 
bastante desvinculados dc sua mem6ria. 
Pcrdcram costumes, caractcrfsticas rciigiosas, 
abandonaram.ritos c cultos. desmcmbraram-se 
cntrc as lu7.es dc Santa Luzia, ondc criaram 
duas favclas, e os campos sccos da serra. . 

Km 1980, estatfsticM do cx-Mobral 
apontavam nma populacao em torno dc 800 
habitantcs, nma alta taxa dc mortalidadc •. • < 
i n f a n t i l , grau clcvadissimo de doengas cn t rc ' 
adultos, idosos e criancas, ausfincia de! 
qualquer tipo dc assistfincia e uma vida . . j{ 
complctamentc isolada dos ccntros urbauos do 
scrtao c l i t e r a l . Hoje o quilombo nao possuo'j . 
mais. que 200 pessoas c o estado dc misiSria, , 
dcsolagao, abandonozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 bem mais acentuado. : 

Antes disso, o cincasta Linduartc Noronha 
procurava rctratar no documcnlir io Aruanda,. 
considcrado por Jcan-Claudc Bernadct e 
Glauber Rocha um marco do Cinema Novo -' 
brasileiro, a vida do Talhado ressaltando o 
manuscio do barro — fabrico dc utcnsflios 
domdsticos — como a principal atividadc local, 
ao lado da agricultura. 0 barro vcrmclho do 
Talhado funcionava, tambdrn, como uma 
mctdfora do nascimcnto dc um grupo 
rcmancsccntc dos Jcjcs, Nagos ou lorubis a 
part ir dc Z6 Bento Carneiro. 

Por cntao, en 1959, que os negros do 
quilombo virara pela primeira vez, 15 na serra, 
o carro, a mSquinl" fotogrSfica, a camera dc 
f i lmar . lirn vintc tninutos dc projecao o publico 
brasileiro c cstrangciro tomava conhccimcnto 
da exoticidade do Talhado, tempo que podc sc 
multiplicar pclas sequencias que aindar hoje 
rolam pclas cstradas pedregosas da comunidade 
o d i f f c i l transito cntrc a pcrda das raizes 
c a adaptacao no mcio urbano. 

22/Emdla 

i cuforia da alforria nan brillia cm seus olhos 
i tristcs. I'ouco cstao ligandu para 13 dc Main, 
l abolicao, Princcsa Isabel, Movimento• Negro, 

axe" dc Gil, da Globo, Negritudc. I'odcni apagar as 
luzes que a rcalidadc do Talhado j.1 c bastante darn, 
A condicao dc cx-cscravos dcscnliou cm suas maus 
vincadas pela mcn6ria das corrcntcs, marcas.de ran-
cor inapagavcis. No cenho fran/.ido do pai. No jcito 
amuado da mac quando avista us visiiantcs. No sor-
riso branco c puro da crianca nua c tingra. Dcscorli-
nam-sc cicatrizes da sanba culoni/.ndora dc >)()() 
anos. ' . 

I'ano amarrado i cabega, mans enfhulas ho barro. 
tnodelando potes ou aniassando anligas dorcs — en-
quanto nao surjem a j a m , a panda, foyarciros - , 
dona Maria Ferreira do Nascimcnto dii impressao, 
polo modo como encara os cstranhos, dc ainda lem-
brar-sc das chicotadas nas costas do sen povo, das 
priueiras cameras que a filmaran cm sua humildc 
intimidadc, da primeira promcssa dc polfticos.ua 
rcgiao. 

— O que 6 que a gente ganha com isso? — pcrguiita 
rfspida uo fotfigrafo que tcnta enquadrar seus ges-
tos, o riso do mcnino, a casa cm rufnas. No interior, 
um vclho fogao 1 Icnha-panclas pretax, fumcganlcs 
sobre as bocas — lanca fumara cm dircvau a rcstias 
dc sol razadas por gotciras dc caibros podres c tc-
Ihas qucbradas. 

Antes dc distanciar-sc da mulher escuta uma voz 
niagoada, estridente: 

— Voces tao c lucrando com isso. Fu sei... 
Reflexos ou nao das primciras tomadas dc Aruan-

da, quando a cquipc do cincasta Linduartc Noronha 
chegou ao quilombo 29 anos alras para nmslrar 
ao mundo um ramal genufno dos lilbos dc '/.unihi, 
os negros da Serra do Talhado (a 26 km dc Santa 
Luzia) ex'primem com silencio, frascs curias esecas, 
a pouca confianca que depositam cm gcnlc (IcTora. 

Em suas pclcs, rostos, roupas rotas, aspcclofragil 
c doentio, nao sc cnxerga o scntido do tcrmo abo-
ligao. 

Sc cscravidao significa dcpcndcncia, suhmissao, 
ausencia dc liberdade, scrvidao, cativciro, cxplora-
cao do homcm com fins economicos, naozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 ncccssnrio 
muita mctaTora para inscrir o Talhado no coiltcxto 
do passado. A rcalidade desse tempo rcfluie-.se no 
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quilombo dc 7.<S licnto com us mcsimis pinccladits 
do prcconccilo, dcsrcspcito, agrcssao, violcncia. A 
difcrcnca cntrc uma cpoca c outra reside apenas 
na forma que foi utili/.ada para instaurar-sc a obc-
diencia for<;ada, o tlomfnio, a Urania sobre uma raca 
que peca apenas pela cor. 

Sen falar cm suaalual condicao social, economic;), 
sanitaria, ns dcsccndcntcs dc Jose Hcnto Carneiro 
(que flight dos cacadurcs dc cscntvos do I'iatii no 
ano dc 1X60) vem sendo cspcctadorcs da destruieiio 
dc seus nrijprios valorcs culturais, rcligiosos, dc 
:,euzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA:izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA COM tines a mcdida que a mfdia atirou cm sous 
ollms imaged* dc uma rcalidadc exterior, lluminada, 
ilustiria c falsa. Atravcs da telcvisiio, das locucoes 
iludcntci c uni niadus do didio, do atttomtivcl, do 
batOQi, do jeans, cssas maravilhosas armadilltas da 
modern! dade. » 

CliNAS INACABADAS 

Aruanda c o ecu dos Orixits. Dc ondc obscrva 

ns seus cntcs tcrrcnos o nodcroso Orixala, pat dos 

douses negros. Aruanda Cum filme. Um bclo nome. 

Ducumcntario dos mais prcmiados pclacritica quan-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

24/I-iiiI)ia 

do as cameras dc uma gcracao dc jo'vens cineastai 
brasilciros pcrcorriatn o ccnario nacional proctiran-
do mostrar cm prcto c hranco as cores da miscria 
c da arte dc filmar. 

Aruanda. Para o povo do Talfisdii, o olimpo dc 
suas prcccs c uma marca, no cast) do I'ilmc, como 
tantas outras. Que o toruou conliccido aqui c cm 
outros lugarcs, q n u c r Iugar. ondc sc cntcuda ne-
gro c pobre/.a como clcmcnlos prccibsns para o Ira-
liallio do artisla. AruandazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 um hclo I'ilmc. 

A projeciio dc seus cfcitos, no cnlantu, continua, 
apesar dc tcr sido reulizado ha. quasc trinta anus. 
Mostrando um povo enfraquecidua ,-ada dia, decada 
que pasa. Uma terra que C a mcs'i'S, A uicsma serra 
scca, cinza c Jidda no vcrao. () 'tics'tiu negro. Cami-
nNando pclas paginas dc um roteiro mal cscrito pela 
naluroza politica do homcm. Cruzanoo nasentreli-
nhas do barro, lajciros, cspinhos.cdm personagens 
i|uc so sacui de ccna quando morrcm. Ou foscm 
do Itigar a procura dc uma vida mclhor. 0 que riira-
mcntc acontccc.' 

No inverno, como agora, a serra i vcrdc, uivantc 
c fria com os vcnlos que ns chuvas carrcgam. Ncssa 
cpoca, a noitc, ouvc-nc o murmurio da vcntanii que 



vagucia pclos morros, varrc-vales cscuros, gcraciido 
sons marinhosde vagalhocs, tempestades, qucbra-
marcs,cohr.indo suas encostas dc sussurros anccs-
trais picwi has garganlas negras dc galcocs c ca-
ravclas. •'..••'. . 

Os hcrdciros dos lorubas, Jcjcs, Nagoscstao mais 
trifles. Menus unidos. Disperses, itinerants pclos 
hccoi de Sanla Ltuia, Campina Grande, Sao Paulo, 
Uiu c Brasilia, ilii oilo anus havia no povoadn cm 
(orno dc SfjilliabiUnlcs.xomorcgistra n Mobral. 

:lluju, esse iiiimcro BM-'passa dc 2(1(1. lisliio Indus 
t|ticretidu a cidade.' 0 propria lider da comunidade, 
Schasliw Bras.'cullivacssc descjo. lix-vcrcador, na 
decada nassnb, Bras Icro'a scgu'mtc visao do lagan 

-Tudo aqui 6 muilo.dificil. Quando cu era vcrca-
dor era mais facil conscguir as coisas. Aqui, quando' 
a gente adocce, sc nao liver como chegar a Sanla 
Lu/,ia, nmrxc. 

Ilrds pcrdcu a tillima cleicao c nao qucr mais sc 
candidalar a iiada. lista- apoiando um dos intcgranlcs 

do quilombo, Mois6s, para ver sc obliS-n uma est ni da 
melhur, posto dc saiidc com medico, credit" para 
a agricultura. Sua fanilia, difcrcntc das outras o 
palbadat ao longu das ires localidadcs que oimpiVii. 
u uuiloinbo - Oiticica, lliacho Grande c Talliadu 
-niio transmitc ii'ii tcor dc dure misuria tin aa-n-

.tiiadu. Sen Sebasliao possuc a unica iclcvisnuda 
serra (ahatcria dc carro), a unica 'ncrccaria, ires,' 
vacas leitciras, 14 fillies, c uma vclha caniiuncuv. 

0 ATOR PRINCIPAL 

. A trilliapcrcorrida por Paulino Carneiro Sal urni-

no, ha 2V anos, ao figurar como "pnriacunista" dc zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
; Aruanda, dc casa para o harrciru, diariamcnte,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA eja • 

! busca do barro para moldd-lo cm ali'iicnlo, sulnis-
Icncia, apus ns poles, pandas c jarros vcmliilns na. 
fcira dc Santa Lu/.ia,6 uma iQlcrprclac.au das firduas 
andaduras do seu bisavo, U Hcnlo Carneiro, do 

. Piaui a Paraiba, atfi vencer os obstaculos c cmboscaf 

Hml)izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA;i/2> 
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a pa/, no alio da serra, primciro na Pitoubcira, de-

pois no Talhado. 
As primciras ccuas dc Aruanda sit nam Paulino, 

Maria (sobrinha falccida) czyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Eric (chamnm-'iio Ur i -
quc), scu filho, num cemirio dc pedras, cactus, ladci-
ras, eravctos sccos, lidaodo com um ritual que teve 
inicio hd mais dc lUO'-ios-o artcsanato dc utensf-
lius dnmciticoa,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 'Li licnto vira nu barro vcrmclho 
dc Sanla Luzia o scntido para o nascimcnto c a 
vida do scu povo. Era marcenciro. Dai o nome Ta-
lhado. . . . 

Scu Paulino, 6S anos, um.agricult.gr de pele negra 
c pai dc on/.c Mhos, guarda do tempo dc Aruanda 
a Icmbranca do convfvio com a cquipe dc cincastas 
paraibanos, durante scis scmanas dc trabalho c as 
noticias dadas por amigos, que iam a cidade, dc que 
clc c Aruanda corriam mundo. 

- 0 sr. \i viu o filmc? 
- Niio. Nimca vi. 
- for que? 
- Uma. vez mc disscram que cstava passando cm 

Santa Lu/.ia, Mas nao fui ver nao. 
linquanlo fala, vo/. haixac rouca, usando um voca-

buhirio cm que sc misturam expressoes dc sua lingua 
rutiva.c do idioma branco scrtancjo, parece rccons-
tituir na tela dos olhos pardos, ncbulosos, sequen-
ces dc imagens pcrdidas, cmaranhadas na leia da 
mcm6ria. 

Aos poucos rccorda-sc do fotfigrafo Ruckcr Vici-
ra, dc um "baixinho dc6culosc nicio aprcssadinho" 
(Vladimir Carvalho) c mais nitidamcntc do aulor 
do documcntario. 

- I'or ondc andam clcs? 
- I'or ai. It nekcr cm Kccifc, Vladimir cm Brasilia, 

Linduartc c Joao Kamiro cm Joao I'cssoa. 
Apos pequena pausa,como sc procurassc pclochao 

dc barro batido do easebrc dc taipa algum rclalho 
dc ra/.ao para aqucla convcrsa, o vclho Paulino puxa 
Una ccna do poco da Icmbranqa c comcnta: 

- Aquclcs danados quasc mc matam dc andar cm 
lowho.de burro, cavaudo terra todo dia.de manha 
c dc Inrdc... 

26/KmDh 
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- 0 sr. gostaria dc ver o filmc um ilia? 
- So sc eles vicrcm aqui. 
Ncnlium dos"aturcs" de Aruanda assistiu ao d<>-

cutnentario. trie aparccc no fil'nczyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA C O T I apenas !0 
anos, um pequeno earolo negro olhando nittlios dc 
passarinhos, ajudando o pai a arrancar u barro para 
o fabrico das pandas, caminhando sob o sol dc 
Aruanda, ondc certamente alcum dc seus dcuscs cs-
taria indagando o c;ue significava tudri aquilo para 
os seus cntes tcrrenos. 

iiric chega do rot;ado, c, ap6s os cumpri meatus, 
uii cancco do (Sgua e um sorriso, pcrgunto no pai 
se a presenca dos rcpurtcrcs tiitha alguma coisa 
a ver com o filmc. 

- Nao, filho, os mocos aqui so csliio conversando. 

Calado, semprc concentrado en alguii ponto da ' 1 

parcde dc'taipa, tcntando disfarcar algum scnti-. 
mcnto ou vontadc de pcrguntar alguma coisa, Iiric 
ainda hoje sc lembra dc um sapulo t|uc Ihc fui pronto-
lido e nunca rcccbctt: "faz 2il anos". 

- Td brincando coin mcnino, nao u,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA >MKU! Mc'ninu 
nao csquccc nada nao - interfere n pai tenlamlo 
desfarcr o clima dc insalisfu(;itu do lilltocom Linduartc. 

—0 sr. la sabeadu <|uc c o anivcrsariu da abolicao? 
- 0 que? 
- O 13 dc Maio. ("cm amis dc liberdade dos cscra-

vos nctirtis. Como 6 que o sr. se setttc'.' 
- Ah, cu nt'tu sei nao. 
- Nau acba bom isso? 
- II, pelo niciios uiio vendcin -nais a centc. 

Quasc uma da tardc. Scu Paulino e Iiric querem 
vultar an rocadu dc niilhn, que cstc ami promclc 
U'na frantic safra. No filmc eles liguraw cum» apa* 
nhadorcs dc barro para as loucciras da lamilia, .Mas 
essa. na realitJadc, c uma tarcfa das uiullicrcs. Os 
homens trahalhan na terra. 

- So li/. aquilu purquc me pcdiran muitu. Uis.sc-
ram que iam me pacar c ctttiiu cu irabalhci con 
eles. Mas eu iifm ja dcixar men ruvailii a loa de jcito 
ncnlium. 

- Mas eles nau davam nada ao sr.'.' zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

KzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM /UM /27 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 
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— Davam. Davam uma ajuda pra fcira c diziam 
que a gcnlc fos.sc (rahnlhando que depois clcs man-
davafli o pagamcnlo dc Joao I'cssoa. Davam 20 cru-
zeiros. Um con]padre nicu mc dissc depois que o 
I'ilmc lava no mundo todo. CJuc cu fosse cm Joao 
I'cssoa buscar 0 men dinbeiro. Mas nao fui nao. lilcs 
nao prozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA meters ni mandar? 

0 ITINKKAKIO OAS LUZKS 

• Dos fillios dc scu Paulino apenas Ires moram no 
Talhado. Mas nao ti ana intciro. Dividem suas vidas 
cntrc a serra c a cidade. Todol clcs, como a.maioria 
dos intcerantcs do quilombo, prefcriram dcscc-la. 
1'ugiudo da Scca e da fomc da mcsma maneira como 
sens antcpassados fugiram dos cacadorcs dc cscra-
vos. A mcsma cspcranga que o fundador do Talhado 
teve na Chapada da liorborcma clcs a depositam 
agora aos piSs dc Santa Lu/.ia do Sabugi, ondc SC 
rcuniram cm dois pontos da cidade — montc dc Sao 
Scbasliaoc rua ArlindoBento— ,vcrdadciras favclas. 

Os homens, gcralmcntc aposcnlados, ajiandonaram 
aagricullurac levaram suas familias paraosccntros 
urbanos, csvaziando accntuadamcntc o lugar ondc 
sc fixaram a parlir do fim do scculo passado. Hoje 
a quantidadc dc loucciras do TalhadozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 bem mcnor. 
As mulheres, nos arrcdorcs dc Santa Luzia, nuo po-
den cxcrccr o offcio do artcsanato porque 14 nao 
cxistc o barro. Mas utuila lama c pedras. Lii cm 

2X/Kml)ia 
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ci/na [ l e tnm menus dc 50 fami'lias, confirnando 

ano a ano as estalfsticas tlo Mobral: cm 1980 o qui-

lombo t in ha o maior fndice dc morlalidadc infant i l 

do Ifstado. Dc uma fnmilia com 12 filhos, 4 azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (t, 

do primciro ao q'uinlo nics dc vida morriam dc desi-

dralacao. Os mais vclhos, dc venninose, sarampo, 

gripe, lubcrculosc. 

Esse diagnostico indica que atunlnicntc os. mora-

dorcs do quilombo podeni contar uma hisl6ria—que 

sc repetc hi mais dc urn scculo — dividida cm trcs 

capi'tulos. Scmprc linear c marcada pela ausencia 

dc quaiqucr clcmento novo que a faca loniar rumns 

mais fclir.es. 0 primciro, dc Li UcntozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ii A r u a n d a . 

0 scgundo, dc A r u a n d a a cbegada do Mobral. I; 

o ultimo, do Mobral a favcliiacao do quilombo, exa-

tamcntc quando sc comemora a liberdade que os 

brancos conccdcram ao negro. Ao que tudo indica 

cla devcra continuar rfgida, impicdosa c cruel, mu-

dando apenas o lugar das i n t e r r o g a t e s e reticencias 

da serra, que podem scrcolocndas, agora, nas linbas 

iluininadas da zona urbana dc cidaucl do interior, 

do litoral, dc toda parte do pais. 

Sc agora a equine dc A r u a n d a voltassc ao Talha-

do, 30 anos depois, tcria que multiplicar suas came-

ras cntrc o que rcstou da comunidade ucgra dc 'Li 

Dcnto, la no alto da serra c o que sc configura liojc 

nos subiirbios dc Santa Luz ia . 

Embaixo, os primciros enquadramcntos mostra-

riam uma cs lre i la rua dc casus humildcs com arcs 

RmOia/29 



A famllla do Chico Benlo, como as outras da (avela, sofrc com a fome e o prcconceito racial. 

Mas cle nao penso cm voltar pro Talhado 

dcsalivailos, as famflias cnpobreccudo anozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a ano. 

Dona Adelina, uma das loucciras, diz que a mortc 

do quilombo nao estd distantc. F rc/.a lodos os dias 

para que Scbastiao llriis, o lider deles, nao viembon 

dc la*, list a cansada dc promcssas dc politicos o cx-

prime sua insatisfaciio apontantlp para o cartaz dc 

um deputado da regiao pregadu na parede da sua 

casa: 

- liles so sc Icmbrarn da 'genie na clcicao. liu 
acrcdito mais o quel? AcrcditozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA cm Dcus c no braco 
do mcu marido. 

I'm, quasc lodas as casas da serra d comum avis-
lar-se rctratos dc deputados federal* c estnduais, 
como h'tlmc Tavarcs, lifraim Moracs, pichaqoes das 
ultimas tampanhas, lembrando as derrndciras pro-
mcssas das campanlias. Mas nao sao todos quo pos-
sticm a conscicncia crftica dc dona Adelina. Muita 
genlc do Talhado, por cxemplo, fala com ndmiracao 
dc figuras como o cx-governador Wilson llrnga, u 
'iiinisiro Mario Andrca/.za, rcccutcmcnlc falccido, 
c dc uulriis parlanicnlarcs que rcprcscntam aqucla 
area. 

A unica rcalidade palpavcl do quilombo, noentan-
to, d o descjo colclivo dc dcixar a localidade. I'ntao, 
l£embaixo, as Ionics dc Aruanda I I captariam ccnas 
tipicas dos migrantcs que csbarram na dureza do 
pcsadclo tirbano, apos as nuvens'do sonlio dc vivcr 
melhor. ., 

Na zona urbana dc Sanla Luzia nao hi cspaco 

digtto para os habitantcs do Talhado. La, eles cn- It 

frcntam todo lino dc prcconceito, vendo suas chan- • 

ccs dc progrcdir complctamcn.t'c minadas, a partirj; 

da discriminac,ao, da cxiguidadc do campo dc traba-, 

Iho clc. Ate os negros da cidade, que nao nasccram;! 

30/KmDia ' 1 

dc ruina, pensas, fnigcis, abrigamlo pessoas friigeis 
com arcs dc ruina humana, rostosjdeais para closes 
cm cores ou cm prcto c branco. 

Em scguida, um desscs closes poocria focar a f i -
gura simpitlica c simples dc Chico Bento, 7'l anos, 
ncto do fundador do quilombo, dono dc uma das 
casas da favcla, trcs comodos,' radio dc pilhas, sail-
fona, uma penca inconlavcl dc nclos, saudadec his-
torias da serra. 

Bond branco na cahes'a, cigarro dc pallia na boca, 
acendendo a cada momcnto cm que o scnlc apuuado, 
olha para o fol6grafo, larga o f6sforo no chao c 
pergunta: • 

- Voces foram no Talhado? 
Qucr saber como estao Paulino, Scbastiao lirtis 

c diz que tern vonladc dc voltar. Mas na cidade zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
i mclhor. Afinal, tern luz cldlrica, telcvisao, muitos 
dos seus filhos c nclos morando pcrlo dele c hospi-
tal, para quando aljiuem adocccr, Seus .1 nclos: Cice-
ro licnto, Tilico c Canario siio os mclhores sanfonei-
ros do Talhado c durante o Siio Joao most ram suas 
habilidadcs no clubc do muniefpio. 

Mas a musica, 15 no Talhado dc hoje, soa mais 

tristc. Cada vez mais desunidos e isolados pclas 

difieuldadcs dc accssn, Tome, docneas, jd nao tocam 

seus instruntcntos nativos, dancam forr6 raramcntc 

c esqucccram aid seus cullos afros. As criancas, 

pela propria forca da inocencia, reagent a dureza 

c ao absurdo que i a vida naquclc canto, com um 

riso mais facil, aid o inslantc cm que nao morrcm 

"dc gasto", como falam as macs. 

lintao, as cameras passcariam pclas terras do qui-

lombo captando a dcsolas'ao, ccntcnas dc casas com 

suas porlas fee ha das, os for'uos dc qucimar louca S 
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ja comunidade, mcnosprczara o povo dczyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 7.6 Bento. 
1 o caso dc Jose Ncvcs dcAssis, analisandoa situa-
cao dos negros com uma visao urbanizada, ingenua 
ccolon izada: ; ' '•' 

: f — Aqiiilo 6 um bando dc-ncgros aciganados. Vivcm 
por af; jogados, pcdindo.sobras decoroida pclas ca-. 
sas. Agora, tocar sanfona clcs'sabcm. Li no Tajhadoj 
todo muridp (oca sanfona, E esse ncg6cio dc quilom-' 
bo )i e ra . 'Exis tc 'mais^nao . :V\M^ . i . .':. 

ContinuandoTa^scqQencia dc tragos do-cx-qui-
lombo, a qucstao; crucial que agora caractcriza o 
grupo d'a'.irreversfveldcstruicao de suas rafzes ao 

. lado da dttuicao do:sua pr6pria cor, Como sc o pror. 
''cesso jide miscigenacSoido Talhado (que foi rapKdo. ' 

c singular, considcrando-se que o fundador do qui-. 
...lboibo, It Bento Carneiro, nao sc fechou a prcsenca 

do branco c' tove como uma do suas mulheres uma 
cabocla do oihos claros) profctizasse o rcsultado da 
fusao! das'trcVragas: o branco, o pardo, o fndio. 

IE: por trds desse arco-fris etnico prevalecessc nao 
as cores.das racas mas os prismas de um estado 
economicoc social que dctcrmina leis c regras quo 

.conduzem o' quilombo. .a, favcla c a promiscuidade 
do scr» •*.., ; -; jzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA";V . •... •! . 

Do branco colonizador, que nao pediram parachc-
gar ancles,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA OS filhos dc Aruanda Honiara m apenas 
ocromatismo daespecic, vaticinando, talvcz, a vcr-
dadcira raga brasileira:. pelo escura, cabelos lisps 
(do fndio) c olhos claros. ' 

Quanto a cultos c ritos, osqucceram tudo. Nao 

se lembram |mais do chocalhar dc um caxixi prcso 
a um berimbau, do som do matungo, gobos c alaba-
qucs, rilmosj dc saudagao a Aruanda. Ondc, Iti no 
aito, algumjPrixi'niais atcnto perccbe o ludibrio 

3 uc foi toda a hist6ria da a! forria. Esse mesmo Dcus 
e pclc escura tambdm nao deve tcr vislo com b.ons 

olhos, a Primeira Missa do quilombo, ha" oito anos, 
scgundo as bencsscs do ex-Mobral. A primeira mis-
sa. Uma clara rccdigao Jdas rezas dc Cabral, cm home-
nagem a sub.missfio do fndio c a usurpagiio da terra, 
do homcm c dc toda uma (listeria. 

0 quilombo de Z6 Bento desecu a serra em busca 
de luz, que hasce, como diz o pocla Gil , da pr6pria 
cscuridao. Mas, no lugar dc loda a simbologia. da 
pigmentagao opaca, branca, alva, criada pclos povos 
dc pclcs claras, indicando o bem, o cxito, a fartura, 
a fclicidndc, encontraram, ao redor da cidade, todos 
matizes dos sigrios maldvolos que o branco tambcm 
criou para a cor negra: a fome, o despcrdfeio, o 
descspcro, o medo, a agonia, a misdria, a ausencia 
dc perspectivas, a docnga, o delfrio, o absurdo. Axe? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

mm 
m zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
... 

nduirtej,'4ili>ronlui'j 
ida'i;des;60,VoV; 

ficathtfelcloj 

. . . , Jrecdij&nVoV, 
•p«U":itirar.ln;ldsi)::-di'-crftici'^ai:lcri.il.-
looW l^damenUfipW»!ja:'d4flttl5io' ,(ieit' 

i;\uma lidjuagemie um'prccojso.do produ-'t

: 

cfio do;'CifloraaleraInoiitemen:o brasilei- .'• 
'"•ron'-.-Coro:poucoti'tecunoi financeiros:. 
'.j a • equlparoentO'' tocnlco jrcduzldo 'aof ah-^ 
W solutimonte I es lend si '(uma velh» ; 'c5-' 
H,mora' empw'it«di'jeIorTn»tltuloNN>elo.s', 
innBl^deJianoma'nBducatlvo),; 'Unxhiirte i 
:•:•«; o clrugmtj iti'lRuekorl VIeIra- soblraro ,"• 
* !,•«:Serxi\doi!.T»lhad6Vi:no- raiinlcfpio ;<JeJ 
;^SMta:Luxla5;i]fo!iortl[o:panibii)o,''paraJ 
f .documentw^vIdR'tdiii uma pequenaj coVy; 

K munldadb ;?dii.fnegrbi^remiDegceniei 'do!? 
^•'eicravoiffongldoj.'Jque'ainda hojVexJi-^ 
,,/to, all," brallcamenlefsera contatol'com', 

clvlliiacJo'ojdobrovlvondooccoomi-v 
•'.camo'nto do fabrlcode utenitlioi de'barv 
•JzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA to' quo'fvendflm I aat^leliM Ihnetf'du-' 
.'•cidadfl»';iylzIrihBi;fe|i;^^:. •Wg&t?2 

CBM'*ioaea ,>'«iIifdo ^meli'l *mt;.tdo;4 

'' dursfto',: A n u n d r nsgis'lra o cctidlnno -
.'lent pnripcctivns da-'pequcna cbraunida-
• do,. 6ua'economia primitiva e icu isola-

femalo; social.. Numa breve [inlroducto, ' 
"rccotntitul1 em;, flithbaekiiaijiaga ;do ) 
cjcravozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Zi>Bento, fundador'do^pequeno-,] 
:arralal quele ItansformarianoQullombo'I. 
:;do' Talhado.' 0.'filme!cau'aaa\treraeodo'Ij! 

^Impaoto pscionsl, com'• tepsicuiiao,.em"! 
tcrltica clem prfroid; conquistaoos, ernij' 
'';'varios pallet, da Europa, para"ionde' fo-j" 
I' ram vendidas c6piat.' All eitava.afinafA 
if - «MltetanAB os 1 c t f I ico k -J—J'«.! iafda J 
i-'panv'o. impasse cm que se.enconirava 
i'liaquele;momento o cinema braaileixo," 

i prccura de ldentidadct nacionaii: L in-
;duarte e Ruckcr subvcrtiam O J m£todok 
:protisiionais de produeSo, dispcoiando 

•> toda uma parafeniilia do rccursot lecni*' 
•:Cos para filmar direto, com lui natural 

" e c&roeri na mJo, flngrando a realidade . 
iem lota iiiacnieza, tern artiffclol nem 
retoquei. £ , ao ipesmo tempo, innugura-

'vam uma nova linguagcm para o cinema, 
brasileiro, Irnnsrormando cm precedente 
cstftico a carJncin de rccursos mate-
riaii e tdenicos coin que filmava. 

A forma paradoxalmenle primitivn e 
rcvoluclonjna de Amanda originou a 

,oat f t i ca jdj i tome, prcconindii, por 
r- GUut 4r|Jtocha:e base de todo cmovi -
fjmentcfqpetldesaeuouno Cinema'fJovo, 
JjrejpoHn'braslleira aos'lmovimentoj de 
^rcnOYactioTcIiieiMloplSnca que eclodi- ' 
yrimhAi -Franca, com t r.oaTolio-va-
' gnei na Inglalcna, con> o free-cinema; 
' nos Estados Unidos, com o sponta-

neona eineeaa; e cm v.'.-iaj oulras par-
' lea do.mundo, nascido.s da necesiidade 
] de conteilar aiprodujSo mercantilizoda 
' e decadents da cpoca. Doii anos depois 
* de 'Arn»«Ja, Linduartc c Kuckerrcall-
i zariani,' nas .mesmas condicoel de an-
j|. tcj,' :'o'jtrO'i]doc\jrocntirio, ! Cajoolro 
•I iNordestlno, com 20 rainutos tie durac.loi 
i'.'Uascado ,numa1 rmonografla de ' Maurb! 
J-M»U«V o; filme regiatra a Importancia^ 
;tecbI6gica';:'ioclal e econSmlca do ca-
jueiro,|.cuja ilnflucncia na paltagem do, 

^litorallnordestino eitende-te to (olclo-' 
'iFv.'iiJculinldi'e.at'itlea^de in*'modo 
vseral,' .Sera 0 impsclo de 'Aruaada. 0 , 
inovo documeelSrio de Linduartc o Roc- |j 
s:)cei;:.;| sobitssal->e i'pela. 'petqulsalformal:'; 
fe'Dnotjda" cincaitas^empreelidem' n: partir 
' de iuma-'ltnguagem 'puramente visual e 
I'Sonora'j tdispcniando o ter.td fatado c 
j'tpialquer ouujo;artinci'p narrativo. ; ; , | 

E m l ) i n / 3 I 
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Reportagem Os Quilombos Sobrevivem no Sertao da Paraiba, realizada por Felix Filho 

sobre as comunidades do Livramento e do Talhado, publicada no Jornal do Brasil, em 30 de 

junho de 1980. 
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Felix FUho '. 

EdTFB - Isolate'.hahltando 1 

no'alto de serras senrtclag porJ, 
pesslma* esbtaflas carrocflvela. • 
quase lntoisponlveJs, dims cr> . 
murjidjiis^de ̂ negros., anHgos 

•• qiiUqfcibos,-mantendo' habllos ; 

.pnmiavos.' atewnzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA .p^njnrn ;algumai das 

•do*jSSmdo do-trabalho na agriculture e 
OnlwcSo de pecas artesanate, os negros do 
JvTamentoeXalrmdo'.nosertaoaaParefba, 

' descradentesd2escravosfiigltlvo5,poiico£i!' 
. 'mkturaram eos casameutos quase .sempre 

. - ;.:.sS.o realteados dentro da' propria comunl-
• • •* .dade,V---"'•' *•• 

'• •Desconflados, goslando de tomar multa 
• cacl]a^edancarcocoiia8borasvagas,para; 

c5quccerosofrtmcntodeumflV'ld3deextre-
' ma pobreza, os moradores do Livramento — 

habitando o ponto mais alto do Nordeste, o-i 
. : PicodoPapagalo(lrjffl360metros),aUkm •! 

• da sole;.do Munlclplo peniambucano de 
Triurdo — nao gostam *-later nas1 suas 
otigcas e mantem certo misterlo em tomo 
dMprlmelrosiiegrosquehabltarama.serra. 
J4 entre os pretos que'babitam a serra do 

. Talhado, no Munlclplo de Santa Luzia do • 
Sabugi, na Paraiba, mate abertos e hosplta-
lelros, ainda esta vivo, na tradlcao oral, a'-i 
historia doescravoZe Bento, que na mais de 
100 anos refiiglou-se naquelas bandas, orga-; 
nlzando o qiulombo do Talhado;' . . !V. 

Nao se sabe ao certo qual a orlgem dos 
negros que habltam o Pico do Papagaio. 
Presume-se que tenha aldo um grupo de 
pretos fugitlvos de algumas das Jazendas 
dos it tonus pernambucano,alagoano ou'pa-
lalbauo. Nem mesmo os lazmielresviiinhos' 
ou o trade Carmellta Certlo, que da assls ten-
cla rellglosa na area, sabem as orlgens do 
grupo negra naquete serra; "• ' zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

OB mate velbos, arise*)? a qualquer pre-
EsccaestraiiQa, nao querem ser fotogratedos 
e negam-se a contar como seus antepassa-
dos chegaram Squele locaLOs Jovens dizem 
que nao sabem, mas o medo e a deseonften-
ca, herdados dos seus antepassados, ainda 
perstetem.- Porem, as' caractolstlcas sao 
bem vteivels, levandq a conclusao de que 
tod os Uveram a mesma orlgem, ou seja, que 
um- grupo de negros—c-s Patricio —' fugitt-

' vos de alguma fezenda, enc antrarara na ser-' 
ra do Pico do Papagalo, a ) ml) 300 metros, 

-am local seguro, totalmente Inacesslvel aos 
capltaes-do-mato (cacadores de escravos n> 

. gitivos) para formar um quilombo, o livra-
mento. f • " 
; -1 Espalhfldos em tres localldades—Livra-
mento (PB); Aguas Claras e Esplrlto Santo 
(PE), na divlsa desses dote Estados — os 
negros, durante muito tempo,viveram teola-

: dos do res tan to da-poputecao dos Munlcl-
plos de Pdneesa Isabel (PB) e Triunfo (PEi. 
Qualquer presenca estranha na regteo era 

' repsllda lmedlatamcnte. Com o tempo, no 
entente, mesmo desaconselbados pclos 
mate velbos, ainda temerosos, os Jovens fo-
ram-se aproximando de Trlunfo. • • 
, Mesmo assim, o contato tbl demorado e 
por muito tempo os negros somen te desciam 

' a serra algumas vezes por ano. Atunlinente, 
a aproidmacio e bem mater. Todos os saba-
dos eles Vem para a lelra,- onde comerclall-
Eamseusprodutosecompramcsmantlnien-
tos necessaries a sua sobrevivt-ncla 
1 Por uma esttada de pedras, com locate 
onde somente um automflvel alto consegue 
paesar, chega-se ao Livramento depote de 
quase uma bora, para percorrer apenas 11 
quilfimebos. .La, em casebres espalhados 
petes encostas das montanhas, os negros do 
quilombo do Livramento vivem ha mate de 
100 anus, pouco se mteturando com os bran-
cos e culUvando uma rlca tradlcao oral 

Agola dancadorea de coco nas testes do 
Sao Jose, santo padroetro da comunidade, 

• os negros do Livramento comecam a senUr 
lolsjajlj i allenlgenas & sua cultura. Ha 10 
meses, cbegou a energia etetrica ao povoado 
e com ela a televteao. -

Osjoveris,,segundo Jose Emldlo dos San-
tos — Pte como e conhecldo —' um dos 
Uderes dos negros do Livramento, "nao mate 
se interessam pelo coco ou outra danca 
tlplca Eles agora sd querem saber de bailee 
din car a tal da discoteca". Mesmo assim, 
muitos deles ainda gostam de partlclpar de 

uma noltada de coco, na base de muita 
aguardente ate o rater do dte.. 

As casas do povoado es tao dislantes urns 
das outras. Exlstem apenas quatro apare-
lhos de televteao, onde todos se reunem para 
asslstir & programacao a partlr das IBh. 
Acabou o costume de ouvtr radio & nolle — 
privilegtedos pete posl?ao, eles conscgucm 
cap tar varies emtesoras do Sul do pals e do 
exterior. Quase todos querem assist!r a tele-
vteao. 

Mas, festa mesmo acontece toda primeira 
terca-feua de cada mis. Neste dte, o trade 
carmellta Cerllo, de Piineesa Isabel, faz sua 
vislta pastoral casando. batlzando, conies-
sando e celebrando uma missa bem no modo 
dos negros. "6 um dte de festa", conta Jcse 
Emldlo dos Santos, pois e a oportunldadc de 
reunlr todos os moradores vlztahos 

Na festa de Sao Jose, padroeiro dos pre-
tos do Livramento, comemonida em 19 de 
malo, eles guardam um costume antigo, 
promovendo uma especle de lellao, com to-
da renda dcstlnada ao santo. Sao exlbldos 
objetos, doados pclos proprlos moradores, e 
vartes pessoas aprescntam suas propostas. 
Mas tte um detalhe endow neste lclteo — 
"nelao", como cbamam—e todo ao som da 
zabumbo e acompanhado por aguardente. 

Fora dos momentos de alegrin e festa, a 
vida 6 dura para os quase 1 mil habltantes 
do Ltvramento, Aguas Claras e Esplrlto San-
to. A seca destrulu 70% de toda producao c 
os mate velbos rcclamam a falta de escola 
para os Slhos. Apenas 30% deles conseguem 
fxizer o curso prlnterlo e muitos preferem 
delxar a regte.6 & ptocura de meihores dlas 
no Sul "do pate. 

Na casa de Jose Pte, de barro batido e 
quase sem movels, lentamente vai se que-
brando o teotemento e a desconfinnca vai 
dlmluulndo. Aos poucos. depois de alguma 
converse, eles comecam a chegnr e dentro dc 
instantcs a sate da casa Ja esta chela. Jose 
Pte e uma especle de lider dos moradores do 
Livramento, mas vol logo aconselhando a 
nio perguncar sobre as orlgens rf a quels co-
munldada "Somente os mate vclhos sabem 
e nao adlanta lr la, eles nao telam e nao 
gostam de ser fotogratedos'N . 

Trabalhando numa proprledade prCxl-
ma, Ambroslna Patricia, 57 anos, uasclda 
em Aguas Claras, e uma das descendentes 
dlreta dos habltantes do quilombo do livra-
mento. Voz forte, rosto triste c maos caleja-



dos pelo trabalho' n a enxada, u m pouco 
desconfiada e as vezes nsplda, ela provavel-
mente pertence a quarta geias&o dos Patrf-
clos, os primelros negros que se refaglaram 
no Plco-do Papagaio. ' • 

S u a mae, Constancla Patricio, teve 20 
fllhos eerane tados todadoresdo quilombo 
do Livramento. Apesardlsso, ela se consider 
rava donzcla e nunco se casou. Ambrosina e" 
u m a das malores dantjadoras de coco da 
regiao e, segundo ela, "se tiver uma garraia 
de cachaea eu danco em qualquer lugar". 

P o r t o , para Virtuosa Alexandrine dos 
Santos, 52 anos, "o coco so" deve ser dancado 
e m dias de festas". F U n a de Joflo Patricio,, 
blsneto dos primerlos habltantes do L i r a - , 
mento, e la vende gammas na felra de T r i u n j ! 
fo, todos os sfibados, e, ultlmiuBente, com a 
estiagem prolongada, perdeu-'toda a planta-
cao. Nfio deseja inscrever-se nas frentes de 
emergencia do Govemo, por "medo de.per-
der!' u m pouco que ainda lhe sobra. Como 
elav sem maiores e x p l i c a t e s , quase todos 
.nao querem se allstar nas ftentes de emer-
gencia, mesmo os mais jovens,' desconfiados 
de que poderfioserobrlgados a pagardepols 

• ao Govemo ou at6 entregar suas proprieda-
des para pagamento dos saMrlos. 

O s costumes e as tradicoes dos negros do 
Livramento foram mantldos, principalmen-
te pelo Isolamento a que estavam submetl-
dos no alto das wiras- 'Devldo a Isso, os 

. negros crjnsegulram trazer a t£ nossosdlas 
certos costumes, e os casamentos foram se 
realizando dentro d a propria comunidade. 0 
coco quedesdaiigam—dlferentedococode 
roda ou coco pralelro, comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA t conhecldo—e 

•formado por sels pares que se cruzam, ao 
som de um ganza, u m pandelro e da voz de 
u m cantador. Batendo com os pes, levantan- • 
do a poeira,' os negros ho]e e m dla nao 

• conseguem.mals dancar-a noite intelra. O s . 
•-.mais Jovens, J f i M u m i a d o s p e j a t e ^ ^ . 

pelas comunidades vMnhas, preferem a dls-
coteca d a cidade deTr iumo ao somdo ganz i 
e o gosto da poeira mlsturado ao aguar-
dente; - , * . , . - ' ;-. -

. N o P I a n i u ^ B o t e 
pamlbano'de 8anta Luzia , a 26km'da,sede, 
fica a .serra do Talhado com seus 600 babl-
t a u t e s ^ a p r o x t a a o t o n t e .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1A,M mais de 

, cemanos.mnnegromglt ivo.provavelmente• 
de fozendas do PiauJ, oiganlzouzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA o quilombo 
do Talhado: . . . U Pid, lider de livramento • 
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* - Esta viva na tradiyio oral do povo a ' 
historia dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA U, Bento 0 M Bento Carneiro) • 
escravo czyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Nk> de eseravo, marceneiro que 
siok bzotiM a madeira e deu nome i 
Serra do Talhado, como ele mesmo bafeoo,. 
fa IMSHI e owrtoiw, At0, o d a p ie , , 
desenvolveria com o passar do tempo "e* 
ainda hoje permarieca " '•' • 
•'. Mm do Wiado Mos&o partes , 
Dc^endentesa^i^tavoJostBentoCaniet". 
ro, o 8 Bento, que M s M i o.trabalho 
com o barro, ate hoje desenvolvldo 0sr 

M t t t e i Quando.ele seestabekceu no1,1 

Talhado, nao tfnba pratiaisfcs .guerrelras^ 
com'os da ^poca Pretendia apenas sobtCTf«,:» 
ver. Para Isso, pmw\i e descobrlu o barro,. 
ytrmU t mole,' materia-prima que dans-;; 
forma a express3o artlstlcadeseupovo," 
materiafak em objetos de barro que, coy' 
TnercialiEados, rendertam 0 necessirio pantf. 

Ainda hoje, a comunidade subslste dd ;; 
trabalho artesanal em bane, A mulher da'; 
serra'doTaUmdo,deDi5oiudesiiiasMbebe.. 
IKMM, cabe a tarefa de fabricar^o de.' 
poles, omk, prflnhas, U?elas e Janos-/ 
que sao negociados nas feiras de Santa h i * 
ziacSaoMamede.. ;. • • ; ' ) 

Uma das omm de rnaJor I r M n c I a / 
SKU no povoado'e Sebasio Braz dos,;' 
Santos, genro de Joao Carneiro, p ate" sua,' 

H ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 um mcstico i i i i . i m K i i i j p f 
hospitalelro. Nascldo e crLjdo no Tafflado,/'' 
clc sobrevlve do trabalho na aeTj^turae de • 
uma pequena mercearia que serve aosmora-
AmAtite^Q. • 

vOscns-bres espalham-se peloSidecIive '̂-". 1 
da ^% distantes um do maim, M>Mos:> '•' 
pela gente de corescura, vlvendoha w^s de v 
100 anos sem qualquer orientacSo CuIturaI;,, • 
l o h j i cnergta elfitrlca e o rddJo de pllha 6 o!, 
Mzo raelo de comunlcacjo exlstente. DevI-"! 

do a locallzacao pMegiada, eles'dlaria^'. 
mente, mesmo durante o dla, escutam a s t 

radios do Sul do pals, Nos dies feriados^, 
Mos Atmm e o Jogo de ftitcbol £ a ".' 
principal dlversao,' • ' . ' ' ' 

Plnntam mllho, feUao e algodflo equase" , 

T a M o fazem cerflmiea ]im 

vender nag f e i n t t l r w j j .. 

| pn^elrasdiasutdsdasmariasao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
j -tados pelas Mttlm para o iahrico. que-
] transpo^m os declives e preclplclos, tendo as • * 

costas a carga de utensfliosque serto vendlM, 
dos na felra faMb IA Embora resisw 
knia, os!ob\t\M rendem quase nuk no,', 
comfrclo. • •••'1 

' r r - 0 goste.'arMco reside no primlrivisino:' 
das formas e s f t a que caracterizam cada/ 
peca AispMAn de atavios, desenoos ou, 

i n p r t s 6 quartlrte, mosdaucfo 

uma i l f i l M M h pndei io feaiiircfliii'1 

i o barro. Sua vida, porem, e de mlsena ouase. 
, • itsokln. No chao de barro batldo de sua • 

' mlAixk vows ferramentas de MisSbo' 
- (SOsMAis, Seu fomo calu e ela flcou sem •' 
" i a r i t j a de reconstruf-lo, diflcultando; 

mais ainda sua vida. : 

.*' A vida do ^oAoWaAo, de uma' 

• maneira goal, i bastante d I M 0 M c e de. ; 
•' mortalidade M M * um dos mais alios da ' 

! regJao.Me5raoassim,Crsiiegn)sriE^zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA j 
j gam e jempre que M -unia.iprtoldade, i ; 

com muito bom lmor,soltame^res50ffi' ; 

Mns-B-subslst^ncla mmo da cOmunldade 
esta" no-trabalho com o barro. Os quatro 

. Ao contrtrio do Livramento, os pretos da, • ! ^mn-wwiaAilotonsomilww • 
'®mAo A M i tem prazer em contar sua a j I dfefe de Santa Luzia. Eles Mam o 
. U t t f e i Atorjafflta'o vivos quatro-netcs & n Talhado pela wM, e afcraves de pequenos-

Zc Bento: ^eroSento, AntonlaFranclscq,.-, j cammhos Atxlm a serra, Atuaunente, nu- • 
M'Francisco, cego e o.inais.velha da'L Jj ma estrada em pê ssdmas condlgoes, de auto- • 
wmimMade e'Severino Cmt^?". : x ! m M o percurso e kl\o em uma hora.. 

, • :'A casatte'&veriao t stopk'Nas pare>:j / Devido a esse M N M descendentes! 
des de barro encontram-se retratos de saih, Wde Bentoformaram una grande famllia[ 

tos e algumas das paisagensde ievMas, E e , , <^\m m,aA±m varips cegos devido a • 
conta que Bento fiiglu de uma fjazenda nd; t i casamentos entre lrrriaos, conforme comen- • 
YMo Atoob de uma riplda passagera no** N tarn os moradores. •. 

'sltloHtombelni, reftiglou-se na serra q u e : ' Contam, ainda, que o prnneiro radio que. 
posierlormentevelo a timm do W&io,^ L ch^, Imio por um H o de U Mti, Ja'. 

Muito iss0w e bikalMo, como qu*;, J ; MecMo, fvm^ o Mo; toMfo no Ta-
s e t o t o o s n x H T i t e d o T i M §h,&o. foio uMo correU'Com medo da-' 
ja'estaveioeouasobrevlvencladependedoj > "caixafalante".Hoje,elesestaoplenamente 

mamo da fcMtoucade barro. s- j lamWzados com utensQios domestlcos e 
pMaria das Dor® da Conceicao, Das Do--:' J alguns possuem automovel 

res, 52 anos, oVa Ww, t a Main malK. •! ' Os habltantes da serra do IsMio ]i 
conheclda do Talhado, No entente, vive R K , ' \ sendram de tema para um documentario, 0 • 

j clneasta poralbano Iinduario Noronlia, em 
o fllme.Aruanda, Mo iom'_ 

tema os costumes, vivenclas e a Oiiss0^' 

hm.io^&Mo'im0i£. 

Neste docimiei]t^o,-pisiiilairio em M-. 
vals.n&clonals e totetnaclomds, trabaHioii.-. j 
tuna equipe de tenlcos de bom nlvel no' • 
okm mlowh mo Ructe Vlelra (fotey> 

grala), VTadlinlr Carvalho e M o M R , 
(asslstente de direcao). 0 fllme levou 40 dlas •• : 

ela leva suas p ^ p a r a o fomo, oiide iscnld-- I para ser rodado e a triiha sonore d 0 f iaui, ; 
quelmaoas. Scu mairldo, Severlno Morqties,'* i muslea folcUdcada reglfio, criacAo eexecu*. 
6 o unleo na regiao que nSo 6 descendente do.. - cao it Manoel fovM conn) seu o]!w,- '• 
tmwtttitvk > . Bcompanhado pelos zabumbas da Bands, ; 

ioiiMn\lA 

.'temimooiifi, i obrigada a vender $w' 
' oo\#& a Cr$ 5,'cada peea, que sfo-ievendK. 
das'na felra a'Cr* 60.'•••'. '•;'• : •.; 
• Ela conscgue fezer, num oXcerca de J5, ( • 

objetos dc barro. Usando um processo priml-. 
tlvo, Das Dores vai buscar o barro B W 
o!lstanclfl de 2'qulliJmehm' dspols, o\s&, 
amassa e p e l r a o toleJptaoVfl^ 
seguWa, as pecas. Tenninado esse processor' 


