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p r e f Ac io

Este livro busca construir um a especie de arqueologia 
da festa de Sao Joao a partir de duas m atrizes interpretativas 
principais: a bfblica e a folclorica.

A  partir da constatagao do crescim ento da festa de Sao 
Joao no espago urbano do Brasil e especial e particularm ente, 
do Nordeste brasileiro, onde sao montados anualmente, ao longo 
do m es de junho, arraiais para  festejar o santo Sao Joao, ou o 
ciclo joanino , um a questao veio a tona: quem  e o Sao Joao, 
quem  foi ele e como se justifica a sua popularidade e crenga?

Para responder a tais indagagoes, fizemos basicam ente 
uso de duas fontes de coleta de dados principais: a Bfblia Sagrada, 
nos livros do A ntigo e N ovo Testam entos e a produgao dos 
folcloristas, principalmente brasileiros, sobre a festa de Sao Joao.

A  ideia  de escrever sobre o Sao Joao e resultado de 
pesquisas e indagagbes desenvolvidas para a  produgao de nossa 
Tese de D outorado sobre a “Festa do M aior Sao Joao do 
M undo”, evento este realizado durante trinta dias ininterruptos 
na  cidade de C am pina G rande, no Estado da Parafba -  Tese 
hoje publicada em  form a de livro com  o tftulo: “A Fabrica dos 
Sonhos”: a invengao da festa junina no espago urbano. 
Publicado pela Ideia Editora, Joao Pessoa, no ano de 2002 e 
pela Editora da U FC Q  Cam pina Grande, em  sua 2a edigao, no 
ano de 2008.

A qui o nosso intento e apresentar ao leitor as varias 
m aneiras e possibilidades m ultifacetadas de conceber o santo 
Sao Joao, seja na perspectiva bfblica, seja na  perspectiva 
folclorica. E  ainda uma tentativa de apresentar essa festa ao leitor 
a partir de seu representante maior: Sao Joao Batista, com  vistas 
a proporcionar um a maior intimidade do festeiro com  o seu santo
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de devo§ao. Afinal, e  para “render graqas” a ele que centenas e 
centenas de fieis e de festeiros se reunem  todo o m es de junho 
para  reverenciar o seu santo m ais popular. E  para  ele que se 
montam e se acedem fogueiras, que se soltam fogos em profusao, 
que se enche um a m esa de guloseimas a base de m ilho e que se 
com poem  m usicas para festejar o santo mais querido.

Entao com  esse sentimento convidam os o caro leitor a 
jun to  conosco descobrir o santo precursor do M essias, asceta, 
austero e pregador de penitencias, apresentado pela  B iblia 
Sagrada, do m esm o m odo que o santo bonachao, brincalhao e 
am ante da festa, o santo adivinho e casam enteiro, o santo do 
fogo e agua, da  arqueocivilizagao, apresentado pelo discurso 
folclorico.

Vamos juntos descobrir quern e esse Sao Joao e com o e 
possfvel esse hibridism o e esse sincretism o culturais que nos 
aproxim a e nos faz apaixonarm os po r tao rico e poderoso 
personagem biblico ao mesmo tempo em  que mundano; sagrado 
ao m esm o tem po em  que profano.

Boaleitura.



INTRODUgAO
Muito se tem ouvido falar sobre as festas juninas, cm ciclo 

joanino, sobre as festas de Santo Antonio, Sao Joao e Sao Pedro. 
A Literatura Folclorica e os estudos sobre Cultura Popular tem se 
debru?ado na analise dessas festas e de sua importancia para a 
cultura brasileira e, particularmente, para a cultura nordestina. 
No entanto, talvez muitos festeiros desconhegam a historia desses 
santos. Fato corriqueiro por exemplo e a confusao que se faz em 
tomo da figura de Sao Joao. De que Sao Joao se fala? E do Sao 
Joao apostolo, discfpulo de Jesus? E do Sao Joao Evangelista? Ou 
seria a de Sao Joao Batista, o batizador? Aquele que veio para 
testemunhar a Jesus, o Messias? A festa de Sao Joao comemora 
o que? De que santo se fala?

ABfblia Sagrada, tanto no Antigo, mas principalmente, no 
Novo Testamento, oferece ricas informagoes sobre o nascimento, 
vida e morte do nosso tao festejado Sao Joao Batista e e nosso 
intento apresentar, nas paginas a seguir, a saga desse fundamental 
personagem bfblico, com destaque, sobretudo, para a sua missao 
na terra.

Sera possfvel ao leitor observar a importancia de Sao Joao 
B atista  no contexto m essianico e de como, ao retom ar e 
reconstituir o discurso folclorico, a tendencia sera cada vez mais 
a de afastamento desse personagem bfblico e a ado9ao de outras 
visoes e versoes, marcadamente profanas, para significar e dar 
sentido a festa de Sao Joao, o “santo do cameirinho”, o “bom 
pastor”. De um discurso totalmente presente no ambito do sagrado, 
ha um  redirecionam ento para um  discurso que nao perde 
totalmente a referenda bfblica, mas se profaniza ao adotar novos 
sentidos e novos significados, sobretudo quando se inventa uma 
festa para se comemorar esse santo tao importante no discurso 
bfblico. Santo este que, como serapossfvel se observar no discurso
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bfblico nas paginas a seguir, foi antes de qualquer coisa, totalmente 
co n tra rio  e avesso  a fes ta  e a qua lquer m ovim ento  de 
comemoragao ou balburdia, por pregar e defender principalmente, 
a conversao via arrependimento dos pecados.

A esse santo, a esse fundamental personagem bfblico, os 
folcloristas destinaram paginas e paginas de escritos, objetivando 
entender e analisar exatamente os significados dessa festa secular 
e de sua importancia para a cultura brasileira.

A expectativa e intento dos folcloristas parecem ser nao 
somente o de apresentar a festa junina e os santos juninos para o 
publico leitor, mas igualmente, populariza-los junto a estes; de tal 
sorte que, como sera observado ao longo deste livro, a festa e 
apresentada e analisadapelos folcloristas como uma importante e 
destacada produgao cultural, como um forte exemplo de expressao 
da cultura popular.

E a partir da decada de 80 do seculo passado que a festa 
junina ganha notoriedade cultural e midiatica. E o perfodo em que 
ela sai do espago rural e ganha o espago urbano das cidades e 
enormes “arraiais” sao montados para a festa.

Transformadas em grandes espetaculos de som, luz, danga 
e alegria, as festas juninas -  ou ciclo joanino -  vem crescendo a 
cada ano no Brasil, e principalmente nas cidades nordestinas, onde 
dura o m6s inteiro. Dangando, pulando fogueira, saboreando as 
iguarias proprias da epoca, os frequentadores dos modernos 
arraiais talvez nao se deem conta de que reencenam, assim, uma 
tradigao brasileira de mais de 400 anos. E de fato, entre nossos 
principais folcloristas, e unanime a versao de que esse tipo de 
festejo foi transplantado da Europa e trazido ao Brasil pelos 
portugueses em meados do seculo XVI.

As festas juninas sao apresentadas pelos folcloristas como 
eventos repletos de magias, pressagios e sortilegios. Sao tambem
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a festa do amor e do erotismo. Sao Joao, o mais querido entre 
todos os santos do ciclo junino, tem a sua fama e titulo de “santo 
casamenteiro” -  atributo este tambem dirigido a Santo Antonio. E 
a ele que as mogas casadoiras se dirigem na vespera de sua noite, 
23 de junho, para pleitearem um matrimonio.

Outro importante significado das festas juninas diz respeito 
ao fogo. Este e um dos principals sfmbolos da festa, elemento 
magico e purificador particularmente representado pelas fogueiras 
acesas na vespera dos dias em que se comemoram o nascimento 
dos santos juninos -  Santo Antonio (12), Sao Joao (23) e Sao 
Pedro (28).

As festas sao tambem um perfodo de fartura. A culinaria 
junina e bastante variada, destacando-se os pratos produzidos a 
base de milho, tais como a canjica, a pamonha, o bolo de milho e, 
naturalmente, o milho assado e cozido.

Um outro elemento importante das festas juninas e a agua. 
Particularmente quando usada a meia-noite dos dias dos santos, 
ela possuiria os poderes especiais de purificar e mesmo servir de 
oraculo aos fieis festeiros.

Ao soar as doze badaladas, iniciam-se determinadas 
praticas, como banhos de imersao e emersao, adivinha§oes e 
sortilegios, alem da colheita de certas ervas e plantas que se 
tomariam encantadas, com poderes de cura e de elucidagao quanto 
as perguntas formuladas pelos alegres consulentes.

Chamar atengao para o carater hfbrido e ao mesmo tempo 
sincretico da Festa de Sao Joao que mistura, altema ou privilegia 
os discursos bfblico e/ou folclorico e o que pretendemos destacar 
nesse livro. Essa festa  pertencente a arqueocivilizagao e 
efusivam ente  com em orada no B rasil m erece ser m elhor 
investigada. Muitos dela participant e muitas vezes nem sequer 
sabem os seus variados significados, interpretagoes e sentidos.
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Esse livro tem por objetivo exatamente oferecer ao leitor 
um leque de discursos e interpretacoes construfdas ao longo dos 
anos sobre a festa de Sao Joao. Muitas vezes festejado e tao 
pouco conhecido. P retende apresentar os dois principals 
paradigmas discursivos: o bfblico e o folclorico, nao com o objetivo 
de compara-los mas de retoma-los como discursos legftimos e 
possfveis para pensar e viver essa festa tao forte e tao presente 
na cultura brasileira e, particularmente, na cultura nordestina e 
paraibana.

O livro encontra-se dividido em dois capftulos: no primeiro 
e realizado todo um levantamento sobre a construgao, presenga e 
importancia da figura de Sao Joao Batista -  o precursor do Messias 
-  no discurso bfblico, cuja fonte principal de analise sao os Livros 
do Antigo e do Novo Testamento.

No segundo capftulo e analisado alguns dos mais 
importantes discursos da produgao folclorica sobre a festa de Sao 
Joao, o “Santo do C arneirinho” , o “batizador” , o “santo 
casamenteiro”. O objetivo principal e realizar uma especie de 
arqueologia da festa de Sao Joao na perspectiva folclorica e de 
como essa produgao e de certa maneira apropriada pela e na 
cultura e acaba por servir de inspiragao para a montagem dos 
grandes arraiais urbanos que sao construfdos todos os anos para 
festejar o santo Sao Joao, a exemplo da festa do “Maior Sao Joao 
do Mundo”, na cidade de Campina Grande, no Estado da Parafba.

Por fim, sao apresentadas as consideragdes finais com 
base na pesquisa de coleta de dados e analises realizadas e de 
como esse livro pode ajudar ao leitor a entender melhor a cultura 
popular e a sua riqueza. Esse livro pretende, por fim, incentivar o 
debate em tomo do tema da cultura popular e, particularmente, da 
festa de Sao Joao.



CAPITULO I

O SANTO SAO JO AO NO DISCURSO BIBLICO

E tu, menino, seras chamado profeta do 
Altissim o, porque precederas o Senhor, 
preparando os seus caminhos, para dar ao seu 
povo o conhecimento da salva^ao atraves da 
rem issao dos pecados; obra da eterna  
misericordia do nosso Deiis, que nos trara do 
alto a visita do Astro nascente, para iluminar 
os que vivem nas trevas e na sombra da morte, 
e para dirigir nossos passos no caminho da 
paz.(LC 1.76-79)

1.1. FU N D A M EN TO S D O  DISC U R SO  B IBLIC O

A  Bfblia Sagradarelata sobretudo a saga do povo hebreu, 
e fo i exatam ente no seio do povo hebreu, que ela nasceu. O 
term o grego donde p rovem  a pa lav ra  B fblia  s ign ificava 
originaknente, os livros. Em  latim, este termo transformou-se num 
singular e passou a designar exclusivamente a colegao de textos 
que form am  a Sagrada Escritura.

A  B fblia e a colepao de livros escritos que, segundo a 
Igreja sob a inspira§ao do Espfrito Santo, contem  a palavra de 
Deus. Constitui-se de 73 livros, divididos em  duas partes: Antigo 
e Novo Testamento.* 10  termo Testamento “substitui atualmente

'. A  Bfblia Catolica divide os 46 livros do Antigo Testamento do seguinte modo:
1. O Pentateuco (isto e, a Lei). 2. Os Livros Historicos: Josue, Juizes, Rute, os 
dois Livros de Samuel, os dois Livros dos Reis, os dois Livros das Cronicas ou 
Paralipomenos, os Livros de Esdras e Neemias, os tres Livros de Tobias, Judite



um  antigo termo grego que significapacto ou alianga. Com efeito, 
em  toda a Bfblia trata-se da alianga feita  por D eus com  os 
homens, primeiramente por intermedio de Moises e em seguida, 
pelo ministerio de Jesus” . 2

Escrita  por diversas m aos em  um  perfodo de cerca de 
m il anos e abordando os m ais variados conteudos, a Bfblia 
Sagrada contem  basicamente, todo um  discurso profetico sobre 
a  A lianga de D eus com  o povo escolhido, os hebreus, e  a 
prom essa m essianica da vinda do M essias para consolidar o 
pacto formado, desde o Antigo Testamento, bem  como regenerar 
o m undo com  a B oa N ova do reino atraves e po r m eio, do 
perdao dos pecados.

A  Bfblia e sumariam ente, um a prom essa da existencia 
de um  reino feito de paz, concordia e amor, dirigido a um  povo 
dividido entre guerras de conquistas por territorios e disputas 
religiosas; ela anuncia a chegada em inente do Reino, no qual 
todos adorariam  a um  so Deus e se tom ariam  pacfficos na terra 
que esse m esm o D eus lhe reservou, a Palestina, tam bem  
denom inada de Terra Santa.

D e im portancia fundam ental na tradigao hebraica, os 
m ovim entos profeticos m arcam  e caracterizam  o texto bfblico,

e Ester, epor fim, os dois Livros dos Macabeus. 3. Os Livros Sapienciais: Jo, os 
Salmos, os Proverbios, o Eclesiastes, o Cantico dos Canticos, o Livro da Sabedoria 
e o Eclesiastico. 4. Os Livros Profeticos, designados pelo nome dos Profetas: 
Isafas, Jeremias (ao qual se acrescentam as lamentagoes de Baruc), Ezequiel, 
Daniel, Oseias, Joel, Amos, Abdias, Jonas, Miqueias, Naum, Habacuc, Sofonias, 
Ageu, Zacarias e Malaquias. A  colepao dos livros do Novo Testamento come§ou 
a formar-se na segunda metade do primeiro seculo da nossa era. Seus 27 livros 
sao assim distribufdos: 1. Cinco Livros Historicos: os Evangelhos segundo S. 
Mateus, S. Marcos, S. Lucas, S. Joao; e os Atos dos Apostolos. 2. Vinte e uma 
cartas dos Apostolos. 3. Um Livro Profetico: o Apocalipse de Sao Joao. Bfblia 
Sagrada, 1992, p. 16.
2. Bfblia Sagrada, 1992, p. 15.
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particularmente, o Antigo Testamento. Com o pratica constante 
no relato bfblico, o profetismo refere-se ao registro desde o mais 
cotidiano gesto do povo hebreu, a sua mais elaborada construgao 
escatologica, baseada sempre na crenga e esperanga de salvagao 
dos hom ens pelo esperado M essias.

Toda um a construgao profetica elaborada no A ntigo 
T e s ta m e n to  e r e to m a d a  no  N o v o  T e s ta m e n to  c o m o  
com provagao de cum prim ento das antigas escrituras. Por 
exemplo, o Antigo Testamento descreveu a vinda do escolhido 
de D eus para  reinar entre o povo hebreu; tal prom essa e 
cumprida com  a chegada de Jesus que testemunha ser o Messias, 
o enviado e filho do Deus Vivo e tal constatagao, e assinalada no 
Novo Testamento como evidencia do cumprimento dos antigos 
escritos, que haviam  sinalizado para este acontecimento.

E  neste contexto de promessas messianicas que surge a 
figura de Sao Joao, o Batista. Ele tam bem  vem  ao m undo como 
cum prim ento de profecias descritas em  alguns discursos do 
A ntigo Testam ento. Sua m issao e a de preparar, anunciar e 
testemunhar a  vinda do prometido M essias. E  e sobre a saga de 
Sao Joao, com destaque para sua anunciagao, nascimento, missao 
e morte, que tratam  as proxim as paginas.

1.2. A  C R IA C A O  D O  M ITO: O N A SC IM EN TO  D E SA O 
JOA O BATISTA

A  criagao m itologica e lendaria  de Sao Joao B atista  e 
instituida nos escritos biblicos antes mesmo de seu nascimento; 
sua missao e vinda ao mundo sao anunciadas e, principalmente a 
ele relacionadas, em  duas passagens do A ntigo Testam ento, 
atraves dos profetas Isaias e Malaquias, que apontam para vinda
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de um  precursor que iria preparar os caminhos para chegada do 
M essias e testemunha-lo.

A  im portancia da figura de um  precursor e de grande 
destaque nesses escritos, pois, para  Jesus se apresentar e ser 
recebido, era necessario que antes, o proprio povo tivesse acesso 
aos primeiros ensinamentos com  vistas a transformagao radical 
de suas vidas, atraves da conversao e do arrependim ento; em  
outras palavras, para ouvir Jesus e seus ensinamentos, o hom em  
deveria, pelo menos, estar dispomvel em  esprrito, para entender 
suas palavras e m ensagem  sobre a B oa N ova do Reino.

N o livro da Consolagao, capftulo 40, versfculos de 1 a
3 1 ,o  profeta Isaias anuncia o aviso da libertagao e a chegada 
do precursor que ira preparar o terreno para a vinda em inente 
do M essias; em  um  dos trechos de seu discurso profetico le-se:

4 0  Consolai, consolai m eu povo, diz vosso D eus.2 
Animai Jerusalem, dizei-lhe bem  alto que suas lidas 
estao terminadas. que sua falta esta expiada, que 
recebeu, da mao do Senhor, pena dupla por todos 
os seus pecados. 3 Um a voz exclama: “Abri no 
deserto um  caminho para o Senhor”, tragai reta na 
estepe um a pista para nosso Deus. 4 Que todo vale 
seja aterrado, que toda m ontanha e colina sejam 
abaixadas; que os cimos sejam  aplainados, que as 
escarpas sejam  niveladas!” 5 Entao a gloria do 
Senhor m anifestar-se-a; Todas as criaturas juntas 
apreciarao o esplendor, porque a boca do Senhor o 
prometeu. 6 “Clamai!” disse um a voz, e eu respondi: 
“Que clam arei?” “Toda criatura e como a erva” , e 
toda a sua gloria como a flor dos campos! 7 A erva



seca e a flor fenece quando o sopro do Senhor passa 
sobre elas. (verdadeiramente o povo e semelhante 
a erva.). 8 A erva seca e a flor fenece, mas a palavra 
de nosso Deus permanece etemamente. 9 Subi a 
uma alta montanha, para anunciar a boa nova a 
Siao, elevai com for?a a voz, para anunciar a boa 
nova a Jerusalem. Elevai a voz sem receio, dizei as 
cidades de Juda: “Eis vosso Deus!”. 10Eis o Senhor 
Deus que vem com poder, estendendo os brafjos 
soberanamente, eis com ele o prego de sua vitoria, 
faz-se preceder pelos frutos de sua conquista, 11 
como um pastor, vai apascentar seu rebanho, reunir 
os animais dispersos, carregar os cordeiros nas 
dobras de seu manto, conduzir lentamente as ovelhas 
que amamentam.

E, de fato, Joao B atista  se transform a no profeta do 
deserto a clam ar pelo povo e pregar a cOnversao dos pecadores 
e o arrependim ento por seus pecados. N outra passagem , o 
profeta M alaquias, noAntigoTestam ento, capftulo 3, versfculo 
1, profetisa sobre a v inda de um  precursor ou m ensageiro do 
Messias:

3 Vou mandar o meu mensageiro para preparar o 
caminho. E imediatamente vira ao seu templo o 
Senhor que buscais, o anjo da alianga que desejais. 
Ei-lo que vem, diz o Senhor dos exercitos.

C om  base nos discursos acim a, o m inisterio  de Joao 
Batista ja  estavapreparado com o intengao e vontade de Deus e



a sua breve missao na terra, ja  delineada, sobretudo, como prova 
para que se cumprisse as Escrituras, isto e, aquilo que os profetas 
haviam  anunciado. E  sendo um  escolhido, um  pre-destinado a 
exercer determinadas fungoes, toda a vida do Batista e ate mesmo 
o seu nascim ento, e cercado de um a aurea de m isticism os e 
milagres. O m enino e gerado em  circunstancias religiosas muito 
significantes. Seu pai Zacarias e sua M ae Isabel, ja  em  idade 
avangada, nao tinham filhos, pois Isabel era esteril. Sua fertilizagao 
ja  foi, portanto, um  milagre; o anuncio de que a concepgao dar- 
se-ia e dada por um  anjo do Senhor que se dirige a seu pai, 
conform e enunciado nos escritos da Bfblia, no livro do N ovo 
Testam ento e som ente no Evangelho segundo Sao L u c a s ,3 
momenta em que relata o anuncio do nascimento de Joao Batista, 
no capftulo 1, versfculos 5 a 25;

3. Um dos comentadores da Bfblia afirma ser o Evangelho de Lucas, “o 
mais belo livro que existe. Num tempo em que todos querem que 
desaparegam definitivamente as barreiras existentes entre os homens, 
apresenta-se a nos Lc, o Evangelho da salvagao universal. Quando 
todos os olhares cristaos se voltam para os problemas sociais de nossa 
epoca, deparamo-nos com o Evangelho dos Pobres; quando todo mundo 
se preocupa com a situagao da mulher, temos em Lc o Evangelho por 
excelencia da figura feminina (a Virgem Maria, Santa Isabel, Ana, Marta, 
Maria, as Santas Mulheres...). Sabemos tambem que Lc e o Evangelho 
da alegria crista.” De fato, em nenhum outro dos Evangelhos, de Marcos, 
Mateus e Joao mereceu a mulher um papel tao destacado como no de 
Lucas. Ao descrever minuciosamente a gravidez e o papel de santas 
como Maria e Isabel, o apostolo aponta para a importancia destas no 
seio da escatologia crista e de suas promessas messianicas, relativizando, 
portanto, a importancia e dominagao do masculino na construgao do 
Cristianismo. Alem disso, o Evangelho de Lucas e o unico que ao relatar 
sobre Joao Batista, retoma desde o anuncio de seu nascimento ate suas 
pregagoes e morte; os outros Evangelhos destacam apenas as pregagoes 
e morte do Batista. Bfblia Sagrada, 1992, p. 83.



5 No tempo de Herodes, rei da Judeia, havia um 

sacerdote chamado Zacarias, da classe de Abia, 

casado com Isabel, descendente de Araao. 6 Ambos 

eram  ju sto s  d ian te  de D eus e cu m p riam  

irrepreensivelmente todas as leis e preceitos do 

Senhor. i  Mas nao tinham filhos, porque Isabel era 

esteril e os dois eram bem idosos. 8 Num certo dia, 

estava Zacarias exercendo as funqdes diante de 

Deus, no turno da sua classe, 9 e foi sorteado, 

segundo o costume do servico sacerdotal, para 

entrar no Santuario do Senhor e fazer a oferta de 

incenso. to Na hora do incenso toda a assembleia 

do povo estava em oracao, do lado de fora, n  Entao 

um anjo do Senhor lhe apareceu, de pe, a direita do 

altar do incenso. 12 Quando Zacarias o viu, ficou 

perturbado e o medo se abateu sobre ele. 13 Mas o 

anjo lhe disse: “Nao tenhas medo, Zacarias, porque 

tua oraqao foi ouvida: tua esposa Isabel vai te dar 

um filho e lhe poras o nome de Joao. 14 Com isso 

teras uma grande satisfaqao e alegria, e muitos 

tambem se alegrarao com 0 seu nascimento, 15 

porque ele sera grande diante do Senhor. Nao 

bebera vinho ou qualquer outra bebida embriagante. 

Estara cheio do Espfrito Santo desde o seio de sua 

mae, 16 e reconduzira muitos dos filhos de Israel 

ao Senhor, seu Deus. 17 Ele o precedera com o 

espfrito e o poder de Elias, para reconduzir o coraqao 

dos pais aos filhos, bem  como os rebeldes aos 

sentimentos dos justos. Vai preparar assim para o 

Senhor, um povo bem disposto”. 18 Mas Zacarias 

disse ao anjo: “Como terei certeza disto? Pois sou 

velho e minha mulher tambem e velha”. 19 O anjo
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Ihe respondeu: “Eu sou Gabriel, o que permanece 
de pe na presenga de Deus e fui mandado para 
falar contigo e anunciar esta boa nova. 20 Pois bem! 
Ficaras mudo e nao poderas falar ate o dia em que 
estas coisas se realizarem, porque nao acreditastes 
nas minhas palavras que vao se cumprir no seu 
devido tempo”. 21 Entretanto, o povo esperava 
Zacarias, estranhando sua demora no Santuario. 22 

Q uando afina l saiu e nao pod ia  falar, 
compreenderam que ele havia tido uma visao no 
Santuario. E ele, continuando mudo, se comunicava 
por meio de gestos. 23 Quando passaram os dias 
do seu ministerio sagrado, voltou para casa. 24 

Algum tempo depois, Isabel, sua esposa, concebeu 
e durante cinco meses ela nao saiu de casa. 25 Dizia: 
“Deste modo o Senhor me tratou quando se dignou 
a eliminar a causa da minha vergonha entre os 
homens”.

Com  base no relato acim a citado, Joao Batista vem  ao 
mundo em  condigoes especiais, pois seus pais foram  escolhidos 
pelo poder e vontade de Deus, e estes fogem  completamente ao 
m odelo da natureza, ou seja, a concepgao nao 6 possfvel em  
um a m ulher esteril e cujos pais ja  estao em  idade avangada, 
portanto, ele e desde ja , incorporado no am bito do sagrado e 
do extraordinario. A dem ais, o seu tem peram ento, postura, 
norm as de com portam ento e, principalm ente, suam issao, sao 
estabelecidas e claramente definidas pelo anjo mensageiro ainda 
antes denascer.

O anjo G abriel exerce o papel de um  p ro f eta que ao 
dirigir-se a seu pai Zacarias, define Joao Batista como um  asceta



e digno de receber os dons do Espfrito Santo, para a realizagao 
das futuras conversoes ao Senhor. Seu destino pois, ja  esta 
esbogado. A  ele ainda e auferida a gra§a de receber os dons de 
E lias ,4 ou seja, de um a prom essa apontada por varios profetas 
do Antigo Testamento de que ele (Elias) retomaria, antecedendo 
o M essias e ajudando-o em  sua m issao, preparando para este 
um  terreno fertil.

N o m esm o capftulo do Evangelho segundo Lucas, 
capitulo 1, versiculos 39 a 45, registra-se a existencia da primeira 
com unicagao sensitiva entre o precursor, Joao B atista  e o 
M essias, Jesus Cristo, ainda quando ambos se encontravam  no 
ventre de suas respectivas maes, as prim as, Isabel e Maria:

39 Naqueles dias, M aria se dirigiu a toda a pressa 
para a regiao m ontanhosa, a um a cidade da Judeia.
40 Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. 41 
Quando Isabel ouviu a saudagao de Maria, o menino 
saltou no seio dela e ficou cheia do Espfrito Santo. 
42 Entao, exclamou em  voz alta: “Bendita es tu entre 
as mulheres e bendito e o fruto do teu seio! 43 De 
onde me vem  a felicidade de que a m ae do m eu 
Senhor venha m e visitar? 44 Logo que ouvi a voz 
da tua saudagao, o m enino saltou de alegria em  
meio seio. 45 Sim, feliz a que acreditou na realizagao 
do que lhe foi dito da parte do Senhor!”

4. E necessario perceber uma distingao fundamental entre o profeta Elias 
e o Elias das profecias. Enquanto o primeiro existiu efetivamente e marcou 
a tradigao profetica como um dos mais destacados entre os profetas do 
povo hebreu, o Elias das profecias, ao qual o anjo Gabriel se refere 
quando se dirige a Zacarias, existiu apenas enquanto esperanga, 
promessa dos profetas como aquele que seria o precursor do Messias.



C om  esse relato  espera-se que seja m arcado tanto a 
santidade de Isabel e M aria com o de seus filhos Joao Batista e 
Jesus, todos foram  os preteridos de D eus para  servirem  de 
intermediaries a anunciagao de seu Reino.

Finalmente chega o dia do nascimento do precursor, que 
e segundo o relato biblico, seis m eses m ais novo do que Jesus. 
N ovam ente em  Sao Lucas, capitulo 1, versiculos 57 a 66, sao 
descritas as circunstancias em  que se deu a cerim onia de 
circuncisao de Joao Batista, que segundo a tradigao judaica, 
deveria ocorrer no oitavo dia do nascimento;

57 Chegou o dia de Isabel dar a luz e ela teve um  
menino. 58 Seus vizinhos e parentes souberam que 
o Senhor lhe tinha m ostrado grande misericordia 
e se alegravam  com  ela. 59 N o oitavo dia foram  
circuncidar o m enino e queriam  dar-lhe o nom e 
de seu pai, Zacarias. 60 M as sua m ae interveio: 
“Nao! E le v a isech am ar Joao!” 6i Disseram-lhe: 
“M as nao ha nenhum  dos teus parentes com  esse 
nom e!” 62 E  perguntaram  ao pai, com  acenos, 
como queria que o chamassem. 63 Este pediu um a 
tabuinha e escreveu: “Joao e o seu nome” . E  todos 
ficaram surpreendidos. 64 Naquele mesmo instante 
sua boca se abriu, sua lingua se soltou e falava 
novam ente, bendizendo a D eus. 65 Todos os 
vizinhos ficaram  am edrontados, e por toda a 
m o n ta n h a  d a  J u d e ia  se  c o n ta v a m  e s te s  
acontecimentos. 66 Os que ouviam isso o retinham 
no seu coragao e d iziam : “Q uern sera  este
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m enino?” . D e fato, a  m ao do Senhor estava com  
ele.

A  circuncisao era sfmbolo de iniciagao entre os judeus, 
e com o um  rito  de passagem , possib ilitava aos iniciados o 
ingresso a A lianga firm ada na tradigao, entre A braao e Jaye. 
Segundo os autores Victor Codina & Diego Iraarazaval (1988), 
foi exatamente no exflio judaico que a circuncisao foi antecipada 
para  o oitavo dia do nascim ento; certam ente, vivendo em  
am biente pagao se pensou que nao bastava ser filho de pais 
israelitas para ser considerado m em bro do povo de Deus. Seu 
sentido ja  e claram ente religioso e de fe, sendo sua origem  
atribuida a Abraao (Gn 17,9-14); e um  sinal visfvel e carnal da 
subm issao do povo a Jave (Ex 4,25) e sinal de A lianga entre 
D eus e o povo (A t 7,8). Este rito  que consiste na ablagao 
com pleta do prepucio que cobre a glande viril, devia ser 
completado depois com  um  conhecimento e com  a observancia 
d a L e id e  Je o v a ..5

Entretanto, com o um  rito  de significagao puram ente 
social, a circuncisao pode ser enquadrada na categoria das 
praticas que pela ablagao, seccionam ento e m utilagao de 
qualquer parte do corpo, modificam de maneira visfvel para todos 
a personalidade de um  indivfduo.6

O m om enta da cerim onia da circuncisao era tam bem  a 
oportunidade, segundo a tradigao judaica, para escolha do nome 
a ser dado ao filho segundo a vontade do pai. P revalece no 
entanto, a ordem  em itida pelo anjo Gabriel quando apareceu a

5. CODINA & IRAARAZAVAL, 1988, p. 50.
6. VAN GENNEP, 1978, p. 74.
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Zacarias, de que o m enino se cham aria Joao. Joao e Jo-hanan 
que significa “Deus da a gra§a” ou “Jave e favoravel” . 7

Durante a cerimonia de circuncisao de Joao Batista, seu 
pai Zacarias, recobra a voz e inicia  um a louvaqao a Deus ao 
m esm o tem po em  que profetiza sobre a m issao de seu filho, 
segundo o seguinte relato contido no Evangelho de Sao Lucas, 
capitulo 1, versfculos 67 a79:

67 E Zacarias, seu pai, cheio do Espfrito Santo, 
comegou a profetizar: 68 “Bendito seja o Senhor,
Deus de Israel, porque visitou e libertou seu povo 

69 e fez surgir para nos um Salvador poderoso na 

casa de Davi, seu servidor, 70 conform e tinha 

anunciado pela boca dos seus santos profetas de 

outrora, n  para nos salvar dos nossos inimigos e da 

mao dos que nos odeiam. 72 Assim e que mostrou 

misericordia para com nossos pais, e se lembrou da 

sua santa Alian9a, 73 do juramento feito a Abraao, 

nosso pai, 74 de nos conceder que, sem temor, 

libertados da mao dos nossos inimigos, 75 nos o 

servimos em santidade ejustitja sob seu olhar, todos 

os nossos dias. 76 E tu, menino, seras chamado 

profeta do Altfssimo, porque precederas o Senhor, 

preparando os seus caminhos,77 para dar ao seu 

povo o conhecim ento da salvatjao atraves da 

rem issa o  dos p ecad o s; 78 o b ra  da e te rn a  

misericordia do nosso Deus, que nos trara do alto a 

visita do Astro nascente, 79 para iluminar os que

1. Bfblia Sagrada, 1992, p. 1345 e MEGALE, 1978, p. 13, respectivamente.



vivem  nas trevas e na som bra da m orte, e para 
dirigir nossos passos no caminho da paz” .

C om  esta fala  do pai de Sao Joao Batista, diante dos 
convidados e sacerdotes a festa, consolida-se socialm ente, a 
predestinagao do menino, que veio ao mundo com uma finalidade 
especifica: preparar os cam inhos para  chegada do M essias e 
testem unha-lo perante seus discfpulos, fieis e seguidores.

A  narrativa de Sao Lucas que ate entao apresentou 
inform agoes sobre a anunciagao do nascim ento de Sao Joao 
Batista e sua circuncisao, encerra-se abruptamente sem maiores 
de ta lhes sobre  a v ida  do B atis ta  durante  sua in fanc ia  e 
a d o le s c e n c ia .  N o  c a p itu lo  1, v e rs fc u lo  80 , le - s e :

80 Entretanto, o m enino crescia e se fortificava no 
espfrito. E foi m orar no deserto ate o dia em  que se 
m anifestou diante de Israel.

O precursor de Jesus, Joao Batista, so reaparece nas 
escrituras do N ovo Testam ento quando ja  se encontra adulto, 
com  a idade em  tom o de 30 anos, passando boa parte de seu 
tem po no deserto ou nas m argens do rio Jordao praticando e 
pregando o batism o de conversao. O proprio term o B atista  e 
acrescentado a seu nom e para fazer m engao a sua atividade de 
batizador.

A  com pleta ausencia de informagoes sobre a vida e as 
atividades do Batista durante o perfodo de sua adolescencia e o 
irncio da vida adulta nos escritos da Bfblia, incitam  nos autores 
que tentam reconstituir sua biografia, a sugestao consensual, que
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Joao Batista, durante esse perfodo de sua vida, foi m em bro de 
um a seita cham ada os Essenios, com  a finalidade de preparar- 
se para pregar o  batism o de conversao e anunciar a chegada do 
Messias.

Os Essenios se constituiam em um  grupo religioso judaico 
fundado no seculo II a.C. Junto com  os Fariseus e Saduceus; 
com punham  os m atizes religiosos m osaicos -  inspirados em  
M oises -  daquela epoca. Eram  originarios do Egito, e durante a 
dom inagao do Im peiio  Seleucida, em  170 a.C., form aram  um  
pequeno grupo de judeus, que abandonou as cidades e rum ou 
para o deserto, passando a v iver as m argens do M ar M orto. 
E les conservavam  a tradigao dos profetas e o segredo do que 
chamavam  da Pura Doutrina.

D e costum es irrepreensfveis, m oralidade exem plar, 
pacfficos e de boa fe, dedicavam -se ao estudo espiritualista, a 
contem plagao e a caridade. Entre os essenios todos os bens 
possuldos e adquiridos eram  coletivamente distribuldos e todos 
trabalhavam igualmente pelo gmpo. No ano de 1947 no vale do 
K hirbet Qum ran, jun to  as encostas do M ar M orto, foram  
descobertos antigos m anuscritos, guardados em  vasos, os 
chamados M anuscritos do M ar M orto, cuja autoria, e atribmda 
aos Essenios.

Ao relatarem sobre a seita dos Essenios, alguns autores, 
com o Edm ond Bordeaux Szekely, afirm am  que Joao Batista e 
ate m esm o Jesus Cristo, dela foram  m em bros. Os Essenios 
enviavam  para fora  curadores e m estres, escolhidos entre os 
m em bros da irm andade, entre os quais figuravam  Elias, Joao 
Batista, Joao, o Bem-Amado, e o grande M estre Essenio, Jesus.8 
O utros autores com o M oacyr Scliar, propoem  as seguintes

SZEKELY, 1981, p. 23.



relagoes entre a form a como o Batista atuava e as coincidencias 
com  o m odelo essenio de agir:
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A seita dos essenios e importante por causa de suas 
posslveis relaqoes com o Cristianismo. Alguns 
autores defendem a hipotese de que Sao Joao 
Batista seria essenio; o batismo por ele introduzido 
estaria baseado nos ensinamentos da seita. Como 
os essenios, ele era um asceta (vivia no deserto, 
alimentando-se de gafanhotos e mel silvestre); como 
os essenios, tinha expectativas escatologicas. Ate 
mesmo sua linguagem tern pontos em comum com 
a dos documentor de Qumran. A expressao “raqa 
de vfboras”, que usa para os hipocritas que querem 
o batismo sem previo arrependimento do pecado, 
seria um equivalente do “criaturas da serpente” 
(seres demonfacos) dos essenios.9

U m a das te se s  p a ra  q u e  a Ig re ja  C a to lic a , e 
particularm ente os escritos da Bfblia, nao relatem  os anos de 
adolescencia e infcio da vida adulta tanto de Sao Joao Batista 
como do proprio Jesus Cristo, deve-se ao fato destes nao querer 
adm itir as influencias na form aqao de am bos atraves dos 
ensinam entos dos Essenios, e nao desejar, principalm ente,

9. SCLIAR, 1994, p. 44. Outro autor , Hugh Schonfield, ao descrever 
sobre a seita dos essenios, informa que ate os dias atuais, existem seitas 
batistas como a dos mandeanos no Iraque que sustentam e acreditam 
que o verdadeiro Messias nao foi Jesus Cristo e sim, Joao Batista. 
SCHONFIELD, 1993, p. 69-74. Paramaiores informagoes sobre ahistoria 
e principals doutrinas dos essenios, consultar ainda, GINSBURG, 1999.



construir nenhum a relagao da citada seita com  a constituigao do 
Cristianismo.

Outro fator recorrente residia no perigo eminente de ao 
se igualar Sao Joao e Jesus com o m em bros Essenios, os fieis 
acabassem  por atribuir-lhes im portancia igual, nas prom essas 
m essianicas e escatologicas, e tal fato, naturalm ente, feriria os 
principals preceitos do nascente Cristianismo, para quern Jesus 
seria o unico e verdadeiro M essias’ ao passo que Sao Joao, 
apenas o seu p recu rso r e anunciador. C on trovers ias  e 
especulagoes a parte, Joao B atista  surge, apos alguns anos de 
com pleto esquecim ento, nas Escrituras Sagradas, com o um  
profeta, um  pregador e anunciador da boa nova. Nesses relatos 
sao descritos sua form a de atuar e as m ensagens dirigidas aos 
fieis, como sera vista nas paginas seguintes.

1.3. A PR O M ESSA M ESSIA N IC A N O S EN SIN AM EN TOS 
D E SAO JO A O  BATISTA

D e par com  sua m issao na terra de anunciar a vinda do 
Messias, inicia Joao Batista suas pregagoes no deserto da Judeia. 
Em  sua fala exorta a conversao dos fieis atraves da m udanga de 
sentimentos atraves da renuncia e arrependimento dos pecados, 
para estarem  puros no m om enta em  que vierem  a ouvir a boa 
nova trazida pelo tao esperado e prom etido M essias. E  neste 
ponto que as Sagradas Escrituras retom am  a presenga de Sao 
Joao atraves da descrigao de suas m ensagens. N o Evangelho 
segundo Sao M ateus, capftulo 3, versfculos de 1 a  12, le-se:

3 l N aqueles d ias ap resen to u -se  Joao  B a tis ta  
proclam ando no deserto da Judeia: 2 “Convertei- 
vos, porque o reino dos ceus ja  esta perto” . 3 Dele



e que tinha falado o profeta Isafas: “Um mensageiro 
faz ressoar no deserto: Preparai o caminho do 
Senhor, retificai suas estradas” . 4 O mesmo Joao 
trazia uma roupa feita de pelos de camelo e um 
cinturao de couro em tomo dos rins. Seu alimento 
era constitufdo de gafanhotos e mel silvestre. 5 
Aconiam entao para ele os habitantes de Jerusalem, 
de toda a Judeia e de toda a regiao do Jordao. 6 E 
eram batizados por ele no rio Jordao, reconhecendo 
publicamente os seus pecados. 7 Vendo que muitos 
dos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, 
disse-lhes: “Raqa de vfboras”, quern vos sugeriu 
escapardes da colera que esta chegando? 8 Portanto, 
produzi frutos que sejam o testemunho da vossa 
conversao, 9 sem presumirdes que vos basta dizer 
dentro de vos: “Temos por pai Abraao”. Pois eu 
garanto  que Deus pode fazer destas pedras 
surgirem filhos para Abraao. 10 O machado ja  esta 
a raiz das arvores, e toda arvore que nao der bons 
frutos sera cortada e lanqada ao fogo.n E verdade 
que eu vos batizo somente com agua em vista da 
conversao, mas aquele que ha de vir depois de mim 
e mais poderoso do que eu, e eu nao sou digno de 
lhe carregar as sandalias. Ele vos batizara no Espfrito 
Santo e no fogo. 12 Tem a mao na pa e limpara bem 
sua eira: recolhera 0 trigo no celeiro. A palha, 
porem, vai queima-la no fogo inextingmvel.

A  pregaqao do Batista e enfatica: aponta para necessidade 
de conversao, para  a renuncia  ao pecado e o verdadeiro  
arrependim ento, so desta m aneira estaria a pessoa preparada



para  receber a B oa N ova do reino a ser apresentada pelo 
M essias. Apreparagao da conversao se com pleta com  a pratica 
do batismo, que serviria como um  rito de purificagao de corpo e 
mente, mas nao de espfrito, pois esta prerrogativa e dada unica 
e exclusivamente a  Jesus Cristo.

Em  outra passagem do Novo Testamento, no Evangelho 
segundo Sao Lucas, capftulo 3, versfculos de 1 a 3 ha um a 
inform agao do evangelista sobre o ano em  que Joao B atista 
com egou suas pregagoes, bem  com o as condigoes polfticas e 
religiosas da epoca:

3 l No decimo quinto ano do reinado de Tiberio 

Cesar, sendo Poncio Pilatos govemador da Judeia, 

Herodes govemador da Galileia, seu irmao Felipe 

govemador da Itureia e da Traconftide e Lisanias 

govemador de Abilene, 2 sob o pontificado de Anas 

e de Caifas, a palavra de Deus foi dirigida a Joao, 

filho de Zacarias, no deserto. 3 Ele comegou a 

percorrer toda a regiao do Jordao, pregando o 

batismo de conversao para a remissao dos pecados.

E  de sum a im portancia o registro historico e politico, 
descrito  por Lucas, pois denota um a necessidade de nao so 
descrever o fato do m inisterio do Batista, mas contextualiza-lo 
no tem po e no espago, a proposito, ele e o unico evangelista a 
dessa form a proceder.

Em  outra passagem  do m esm o Evangelho, ha  um a 
descrigao de indagagoes dirigidas ao Batista, por aqueles que 
ouviam  suas pregagoes, com  especial destaque para a form a de
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com o deveriam  proceder para  receber a B oa N ova que seria 
anunciada pelo Messias; no capftulo 3, versiculos 10 a 18 le-se:

10 O povo lhe perguntava: “Entao que devemos 
fazer?” n  Joao respondia: “Quem tem duas tunicas 
de uma ao que nao tem nenhuma; e quem tem o 
com er faga o m esm o” . 12 Os cobradores de 
impostos foram  tam bem  para se batizar e lhe 
perguntaram: “Mestre, que devemos fazer?” 13 Ele 
respondeu: “Nao exijais nada alem do que foi 
estabelecido” . 14 Alguns soldados tambem lhe 
perguntaram : “E, nos? Que devemos fazer?” 
Respondeu: “Nao maltrateis ninguem para extorquir 
dinheiro, nem fagais denuncia falsa; e contentai- 
vos com o vosso ordenado”. 15 Como o povo estava 
na expectativa e todos perguntavam a si proprios 
se Joao era ou nao o Messias, 16 ele respondeu a 
todos: “Eu vos batizo com agua, mas ja  esta vindo 
alguem que e mais poderoso do que eu. Nao sou 
digno de desamarrar-lhe as correias das sandalias. 
Ele e quem vos batizara com o Espirito Santo e o 
fogo. 17 Tem nas maos a pa com que limpar sua 
area e recolher o trigo no celeiro. E queimara a 
palha no fogo inextinguivel” . 18 Assim e por muitas 
outras exortagoes, anunciava ao povo a Boa Nova.

E  como form a de cumprimento das profecias do Antigo 
Testam ento, Jesus se dirige ao rio Jordao e recebe o batism o 
m inistrado por Joao Batista. O rito do batism o do M essias e 
descrito em  todos os quatro Evangelhos do N ovo Testamento.
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E  a partir do batism o que Jesus inicia suas pregagoes, 
ele serve pois, de um  rito de passagem  tanto para Jesus com o 
para Joao Batista. O  primeiro, inicia seu ministerio e o segundo, 
encerra-o , pois, ao batiza-lo , Joao  B atista  oferece o seu 
testemunho de que aquele e o Messias, e sua missao e finatizada. 
Em M ateus, capftulo 3, versiculos 13 a 17, registra-se o batismo 
de Jesus;

13 Aparece entao Jesus, vindo da Galileia ao rio 
Jordao, ao encontro de Joao para ser batizado por 
ele. 14 Joao, no entanto, queria fazer com que 
mudasse de ideia: “Eu e que devo ser batizado por 
ti”, dizia ele, “E tu vens ao meu encontro?” 15 
Respondeu-lhe Jesus: “Deixa estar por enquanto, 
porque assim e que convem cumprirmos toda a 
justiga”. Diante disto Joao consentiu. 16 Logo que 
foi batizado, Jesus saiu da agua. Eis que os ceus se 
abriram para ele. Yiu o Espfrito de Deus descer 
como uma pomba e vir sobre ele. n  E eis que uma 
voz, vinda do ceu, dizia: “Este e o meu filho predileto, 
no qual encontro toda a minha satisfagao” .

Realizado o batismo de Jesus Cristo, Joao Batista sai de 
cena, ele nao e m ais o pregador que preparou o terreno para 
chegada do M essias, m as sua testemunha, aquele que aponta e 
afirrna: “Eis o Cordeiro de Deus” .

1.4. TESTEM U N H O  D E  SA O JO A O  BATISTA E  O FIM  
D A  M ISSA O  D O  PR ECU RSO R
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E m  algumas passagens do Novo Testamento, observa- 
se um a enfase no destaque para  figura de Jesus Cristo em  
detrim ento da de Sao Joao; ha  todo um  cuidado em  nao se 
exceder sua missao de precursor. Ele mesmo em  suas pregagoes, 
como visto acima, afirma enfaticamente nao ser o Messias. Em  
outrapassagem , no Evangelho segundo Sao Joao, capftulo 1, 
versfculos 19 a 28, ha todo um  conjunto de testem unhos 
apontados pelo Batista que negam  qualquer possibilidade dele 
ser o preterido com o M essias;

19 E este e o testemunho de Joao, quando os judeus 
enviaram de Jerusalem sacerdotes e levitas para 
lhe perguntarem: “Quem es tu?” 20 Ele declarou 
sem restriqoes, mas claramente: “Eu nao sou o 
Cristo”. 21 Entao perguntaram: “Nesse caso quem 
es? Elias?” Respondeu: “Nao sou”. “Es o profeta?” 
De novo ele respondeu: “Nao!” 22 Perguntaram- 
lhe: “Quem es afinal, pois precisamos dar uma 
resposta a quem nos enviaram? Que dizes sobre ti 
mesmo?” 23 Ele respondeu: “Sou uma voz que clama 
no deserto: endireitai o caminho do Senhor, como 
disse o profeta Isafas” . 24 Entre os enviados, 
encontravam-se tambem alguns fariseus, 25 que lhe 
perguntaram: “Por que entao batizas, nao sendo 
nem o Cristo, nem Elias, nem o Profeta?” 26 Joao 
respondeu: “Eu batizo com agua. Mas entre vos 
esta quem nao conheceis. 27 Ele vem depois de 
mim e nem sequer sou digno de lhe desamarrar a 
correia da sandalia” . 28 Isto aconteceu em Betania, 
do outro lado do Jordao, onde Joao batizava.
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O outro testem unho de Joao sobre Jesus e bem  m ais 
concreto : ele o aponta para  seus seguidores e exalta-os a 
seguirem  o M essias. A dm ite para todos os que o ouviam  que 
era  em  Jesus que estava a salvagao, que ele era enfim , o tao 
prometido e esperado filho de Deus. N o Evangelho de Sao Joao, 
capftulo 1, versfculos 29 a 37, Joao B atista  anuncia a Jesus, 
identificando-o com o o Cordeiro de Deus;

29 No dia seguinte, vendo Jesus que vinha a seu 
encontro, exclamou: “Eis o Cordeiro de Deus, que 
tira o pecado do mundo!” 30 Este e aquele de quem 
eu afirmei: Depois de mim vem um homem que me 
precedeu, porque existia antes de mim. 31 Eu mesmo 
nao o conhecia; mas, para que ele fosse manifestado 
a Israel vim batizar com agua” . 32 Joao declarou 
ainda: “Vi o Espfrito descer do ceu, como uma 
pomba, e pousar sobre ele” . 33 Eu mesmo nao o 
conhecia. Mas quem me enviou para batizar com 
agua me disse: ‘Aquele sobre quem vires descer e 
pousar o Espfrito, este e que batiza com o Espfrito 
Santo’. 34 Ora, eu vi isto, portanto dou testemunho 
de que ele e o Filho de Deus. 35 No dia seguinte, 
Joao se encontrava la de novo, com dois discfpulos. 
36 Vendo Jesus que ia passando disse: “Este e o 
Cordeiro de Deus”. 37 Os dois discfpulos o ouviram 
e seguiram Jesus.

O u ltim o  tes tem unho  de Joao  B a tis ta  com o que 
sacram enta o fim  de sua missao. E  e por ter consciencia de sua 
pequenez diante do M essias, que Joao B atista  sai da cena 
m issionaria para  dar espago e condigao para que Jesus inicie



tambem a sua missao e o seu ministerio. Essa propositura e posta 
no Evangelho segundo Sao Joao, capftulo 3, versiculos 22 a 30:

3 22 Depois disto, Jesus foi com seus discfpulos a 
regiao da Judeia. Demorava-se ali com eles e 
batizava. 23 Joao tambem estava batizando em 
Ainom, perto de Salim, porque ali havia bastante 
agua. E muita gente ia para la e era batizada. 24 
Joao, de fato, ainda nao tinha sido atirado na cadeia.
25 Mas surgiu uma discussao entre um judeu e os 
discfpulos de Joao, a proposito da purifica§ao. 26 
Foram, pois, falar com Joao: “Mestre, aquele que 
estava contigo no outro lado do Jordao, do qual deste 
testemunho, tambem comecou abatizar e todos vao 
a sua procura!” 27 Joao respondeu: “Ninguem pode 
atribuir-se coisa alguma se nao lhe for dada do ceu.
28 Vos mesmos sois testemunhas de que eu havia 
dito: ‘Nao sou eu o Cristo, mas apenas o enviado 
antes dele’. 29 Quern tem a esposa e o esposo; 
mas o amigo do esposo, que o ajuda e o atende, se 
alegra muito quando escuta a voz dele. Assim, minha 
alegria agora esta completa. 30 E preciso que ele 
cresqa e eu seja diminufdo.

D a m esm a form a em  que Sao Joao testem unha a vinda 
do M essias, este tam bem  o testem unha sobre o seu papel e 
im portancia no cum prim ento das prom essas m essianicas. Ao 
testemunharem-se espera-se colocar cada coisa em  seu “lugar” , 
marcando-se em  definitivo, a posiqao de cada um  na constmqao 
do nascente Ciistianismo, conform e descrito no Evangelho de 
SaoM ateus, capftulo 11, versiculos 1 a 15:



11 i Quando Jesus acabou de dar estas instnujoes 
aos seus discfpulos, partiu dali para ensinar e pregar 
nas cidades da regiao. 2 Ora, Joao Batista estando 
preso, ouviu falar das obras de Cristo. Mandou que 
seus discfpulos fossem lhe perguntar: 3 “Es tu 
aquele que ha de vir ou devemos esperar por outro?” 
4 Jesus lhes respondeu: “Ide relatar a Joao o que 
vedes e ouvis: 5 cegos recobrem a vista e coxos 
andam; leprosos sao curados e surdos ouvem; 
mortos ressuscitam e a Boa Nova e anunciada aos 
pobres; 6 e feliz aquele que nao perder a fe por 
causa de mim!” 1 Quando eles partiram, come?ou 
Jesus falar as multidoes a respeito de Joao: “Que 
fostes contemplar no deserto? um arbusto agitado 
pelo vento? 8 Que fostes ver, entao? um homem 
com roupas finas? Vede: os que usam roupas finas 
moram nos palacios reais. 9 Mas, afinal, que fostes 
ver? Um profeta? Sim, eu vos digo, e mais que um 
profeta. 10 Este e aquele do qual esta escrito: Eis 
que envio o meu mensageiro a tua frente, a fim de 
preparar-te 0 caminho. 11 Eu vos declare esta 
verdade: nunca surgiu entre os homens alguem 
maior do que Joao Batista. E, no entanto, o menor 
no Reino dos ceus e maior do que ele. 12 Desde os 
dias de Joao Batista ate agora o Reino dos ceus 
tern sido assaltado. E sao os violentos que o 
conquistam. 13 Com efeito, todos os profetas, bem 
como a Lei, profetizaram ate Joao. 14 E, se quiserdes 
compreende-los, Joao e o Elias que estava para vir. 
15 Quern tiver ouvidos, que escute bem.



O bserve-se que Jesus testem unha a Joao quando este 
ja e s ta p r e s o - p o ro rd e m d o re iH e ro d e s A n tip a s -e  soapos 
responder as suas duvidas sentidas na prisao, tais como: se ele 
seria realmente o Messias. Neste sentido, parece claro o intento 
do evangelista: mostrar a fraqueza hum ana de Joao, pois mesmo 
batizando e testemunhando sobre Jesus, ele fraqueja em  sua fe. 
Cabe pois destacar-se e demonstrar-se a superioridade de Jesus. 
O proprio Jesus enaltece a Joao na sua pregaqao mas, no entanto, 
afirm a ser ele enorm e na terra, m as o m enor no reino dos ceus. 
Outro dado interessante que corrobora com  o acim a descrito, e 
o fato de que Jesus e Joao fecham  o ciclo das profecias e dos 
profetas.

Com  o anuncio do Reino de Deus feito pelo M essias e 
profetizado po r Joao, em  seus ensinam entos, nao e m ais 
necessario a figura de um  profeta, nem  tampouco, de mensagens 
escatologicas, o reino ja  foi informado e oferecido aos homens e 
o grande m isterio a ser doravante seguido e o da fe, ou seja, a 
crenqa de que Jesus realmente existiu e que era o filho do Deus 
vivo, criador do m undo e dos hom ens, bem  com o, a crenqa na 
vida etema e na existencia do reino que Deus preparou e reservou 
para toda a humanidade.

Em  um  dos sermoes de Jesus Cristo ele desvenda a razao 
pela qual nao poderia apresentar-se ao mundo sem  um  precursor 
para preparar-lhe o caminho e, principalmente para testemunha- 
lo. A razao  e sim ples: a descrenqa do hom em  com  os fatos do 
divino. N o Evangelho de Sao Joao, capftulo 5, versfculos 3 1 a  
47, Jesus explica:

5 3i Se eu desse testemunho de mim mesmo, o 
meu testemunho nao seria digno de fe. 32 Outro e



que da testemunho de mim, e sei que e digno de fe 
o que afirma de mim. 33 Vos mandastes perguntar 
a Joao e ele deu testemunho da verdade. 34 Mas 
nao invoco testemunho humano, se vos digo isto, e 
para vossa salvagao. 35 Joao era uma lampada que 
queimava e iluminava e a sua luz quisestes vos 
alegrar um momento. 36 Mas tenho um testemunho 
maior que o de Joao: as obras que o Pai me deu 
para cumprir. Essas obras eu as fago e dao o 
testemunho de que o Pai me enviou. 37 Sim, o Pai 
que me enviou da testemunho de mim. Nunca 
ouvistes sua voz, nem vistes sua face, 38 nem 
conservais em vos sua palavra porque nao credes 
naquele que me enviou. 39 Percorreis as Escrituras, 
pensando ter nelas a vida etema, mas elas tambem 
dao testemunho de mim, 40 e vos nao quereis vir a 
mim para terdes a vida! 41 Nao recebo a gloria que 
vem dos homens. 42 Alias, eu vos conhego: nao 
tendes em vos o amor de Deus. 43 Vim em nome 
de meu Pai e nao me recebeis, se outro vier no seu 
proprio nome, certamente o haveis de receber. 44 

Como e possfvel que creiais, se recebeis gloria uns 
dos outros e nao procurais a gloria que so vem de 
Deus? 45 Nao penseis que vos acusarei ante o Pai. 
Vosso acusador sera Moises, em quern colocais 
todas as vossas esperangas. 46 P orque, se 
acreditasseis em Moises, acreditarfeis tambem em 
mim, pois foi sobre mim que ele escreveu. 47 Mas, 
se nao credes nos seus escritos, como acreditareis 
nas minhas palavras?” .
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Nos term os postos no discurso de Jesus, descrito pelo 
evangelista Sao Joao, o m isterio da fe e a crentja na existencia 
de D eus e o que definiria a figura do cristao. P ro f etas sob a 
inspiragao divina, profetizaram sobre o Reino; precursores, como 
Sao Joao tambem cumpriram o seu papel em preparar e anunciar 
a existencia do Deus unico, mas, no entanto, com o exposto por 
Jesus, somente Deus e aquele que testemunha o filho e seu Reino; 
com tal fala, Jesus minimiza a importancia do Batista, ele parece 
ser apenas um  instm mento nos misterios e desejos de Deus e de 
seus pianos para a humanidade.

O proprio evangelista Sao Joao corrobora com  esta 
perspectiva, quando afirma que Joao Batista nao era a luz, mas 
a testemunha da luz, como exposto no capftulo 1, versiculos 6 a 

11;

6 Surgiu um homem enviado por Deus. Seu nome 
era Joao. i Ele veio como testemunha, para falar a 
respeito da luz, para que todos cressem por meio 
dele. 8 Ele nao era a luz, mas a testemunha da luz. 
9 So o Verbo era a luz, a verdadeira luz que, vindo 
ao mundo, ilumina todo homem. 10 Ela estava no 
mundo, e o mundo foi feito por ela, mas o mundo 
nao o reconheceu. n  Ela veio ate a sua propria 
terra e a sua gente nao a acolheu.

A ssim  e que Sao Joao Batista  ao ser m encionado nos 
Evangelhos e, posteriormente, nos Atos dos Apostolos, aparece 
com o aquele que preparou e testem unhou a vinda do M essias, 
nada alem  disso. Em  duas passagens dos A tos dos A postolos 
Joao B atista  e lem brado nos term os descritos acim a. Nos



46

capftulos 13, versfculos 24 a 25 e 19,1-5 respectivam ente, le- 
se:

24 Precedendo sua vinda, Joao tinha proclamado a 
todo o povo de Israel a mensagem do batismo de 
conversao. 25 Quando Joao estava para encerrar a 
sua missao, declarou: ‘Quem pensais que eu seja? 
Eu nao sou esse tal. Mas depois de mim vira aquele 
a quem nao sou digno de desamarrar as correias 
das sandalias’.

19 l Enquanto Apolo se achava em Corinto, Paulo, 
depois de percorrer as regioes montanhosas, chegou 
a Efeso e la encontrou alguns discipulos. 2 E 
perguntou-lhes: “Recebestes o Espfrito Santo 
quando abragastes a fe?” Eles responderam: “Mas 
nem sequer ouvimos dizer que existe um Espfrito 
Santo” . 3 Ele continuou: “Entao, que batismo 
recebestes?” Eles replicaram: “O batismo de Joao”. 
4 Paulo explicou: “Joao dava um batism o de 
conversao, dizendo ao povo que devia crer naquele 
que viria depois dele, isto e, em Jesus”. 5 Ouvindo 
isto, foram batizados no nome do Senhor Jesus.

Os ultimos relatos bfblicos que dao conta de Joao Batista, 
contidos nos Evangelhos do N ovo Testam ento, sao as razoes 
torpes que eclodiram  na prisao e execuqao do precursor. Em  
Sao M arcos, capftulo 1, versfculos 14 a 29, h au m adescrigao  
minuciosa sobre o flagelo e martfrio do Batista:



6 14 Entretanto, o rei Herodes ouviu falar a respeito 
de Jesus, pois seu nome tinha ficado famoso, e uns 
diziam: “Joao Batista ressuscitou dos mortos, e e 
por isso que o poder dos milagres esta sendo exercido 
por ele”. 15 Mas outros diziam: “E Elias”. Outros 
ainda: “E um profeta, igual aos antigos profetas”. 
16 Herodes, tendo ouvido falar disso, dizia: “E Joao, 
a quem mandei degolar: e ele que ressuscitou” . 17 

De fato, o proprio Herodes tinha mandado prender 
Joao  e guarda-lo  na p risao , por causa  de 
Herodfades, esposa de seu irmao Felipe, que tinha 
tornado por mulher. is De fato, Joao tinha dito a 
Herodes: “Nao te e permitido viver com a mulher 
do teu irmao”. 19 Por isso Herodfades o detestava 
e procurava mata-lo, mas nao o conseguia, 20 porque 
Herodes respeitava a Joao, sabendo que era um 
hom em  ju s to  e san to , e o p ro teg ia . F icava  
assombrado com as coisas que ouvia falar a respeito 
dele. E ate o escutava de boa vontade. 21 Ate que 
o dia oportuno chegou, quando Herodes, por ocasiao 
do seu aniversario de nascimento, deu um banquete 
aos grandes de sua corte, aos tribunos e aos nobres 
da Galileia. 22 A filha de Herodfades compareceu e 
dangou, agradando a Herodes e aos convidados. O 
rei disse, entao, a moga: “Pede-me, e eu te darei o 
que quiseres”. 23 E jurou-lhe mais de uma vez: “Seja 
o que for aquilo que me pedires eu te darei, ate 
mesmo a metade do meu reino!” 24 Ela saiu e 
perguntou a mae: “Que devo pedir?” A resposta 
foi: “A cabega de Joao B atista” . 25 Voltando 
depressa para junto do rei, ela apresentou seu 
pedido: “Quero que me des, agora mesmo, num
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prato, a cabega de Joao Batista!” 26 O rei ficou 
muito triste, mas, por causa dos seus repetidos 
juramentos e dos convidados, nao quis faltar a 
palavra. 27 E o rei ordenou logo a um guarda que 
trouxesse a cabe§a de Joao. O guarda foi, e o 
degolou na prisao. 28 Depois trouxe a cabega num 
prato e o entregou a 11109a, e esta a entregou a 
mae. 29 Quando os discfpulos de Joao souberam 
disso, foram buscar o seu corpo e o puseram num 
sepulcro.

Joao Batista foi aprisionado por Herodes Antipas, filho 
de Herodes que m andou m atar as crianqas de Belem , quando 
Jesus nasceu. E  com  base na passagem  do Evangelho acim a 
citado, H erodes A ntipas nutria por Joao Batista um  profundo 
respeito, no entanto, e um  tanto estranho que um  tetrarca -  
constantemente ameaqado em  seu poder pelos profetas e lfderes 
religiosos, em  decorrencia de suas crfticas contra a situatjao de 
extrema exploraqao, inclusive na cobranga abusiva de impostos, 
aos quais o povo estava constantemente submisso -  mantivesse 
afeiqao ou admiraqao por Joao Batista, que para m uitos era tido 
com oum profeta.

Adem ais ha duas diferentes versoes nos Evangelhos de 
M arcos e M ateus: enquanto para  o prim eiro H erodes nutria 
respeito por Joao, no segundo, no capftulo 14, versfculos de 1 a 
12, o que H erodes receava ao aprisionar Joao Batista, era  o 
povo e nao este; ele tem ia um a rebeliao popular, um a vez que o 
povo o considerava um  profeta de grande destaque . 10

10. Segundo a explica§ao de Joao Batista Megale: “Herodes Antipas era 
filho de Herodes, o Grande, aquele que mandara matar as crian§as de 
Belem , quando Jesus nasceu. Antipas tinha dois irmaos, Julio Herodes
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Entrementes, embora o texto biblico nao faga mengao a 
outra causa para  a prisao de Joao B atista  senao a um  fato 
estritamente passional, ha, segundo Hugh J. Schonfield, uma causa 
politica subjacente a este acontecimento. Para o citado autor, o 
casam ento entre H erodes e Herodfades gera a separagao nao 
so entre ela e Fehpe, m as entre o proprio Herodes e sua legftima 
esposa. Esta, ao saber da traigao do marido, vai ate seu pai, um  
rei nabateo e lhe conta dos pianos de Herodes de abandona-la. 
O rei, que ja  m antinha um a disputa territorial com  A ntipas, 
reacende o desejo de com bate-lo, ante o insulto  que sua filha 
h a v ia  receb id o . A n tip as , p o r  sua  vez , f ic a  o b rig ad o  a 
desguamecer as tropas da Galileia para enfrentar a ameaga arabe 
lideradapor Aretas (o rei).

Tem endo -  em  consequencia desse quadro politico -  
um  levante popular, visto  que os conflitos in tem os entre sua 
administragao e o povo tambem eram preocupantes, Antipas detem 
Joao Batista, que era considerado incom odo para o equilibrio 
de seu govemo e conseqtientemente, bastante perigoso . 11

Os m otivos que levaram  a execugao -  d e g o la -  de Joao 
B atista continuam , na verdade, a ser um  m isterio, no entanto, 
prevalece a versao biblica de que ao criticar a uniao incestuosa e 
ilicita de Herodes com  a sua sobrinha, Herodfades, ele extrapola

(chamado nos Evangelhos de Felipe) e Aristobulo. Aristobulo tinha uma 
filha, de nome Herodfades. Herodfades era casada com  seu tio, Julio 
Herodes (Felipe), um homem sem grande futuro. Por isso, Herodfades, 
ambiciosa, largara seu marido para se unir a seu segundo tio, Herodes 
Antipas, que, conforme seus calculos, haveria de ter muito mais projeqao. 
Joao Batista teve a coragem de condenar a uniao de Antipas com  sua 
sobrinha, ambos ja anteriormente casados. Herodiades, tem endo a 
influencia que Joao Batista poderia exercer sobre Antipas, conseguiu  
que este o mandasse prender.” MEGALE, 1978, p. 110. 
u. SCHONFIELD, 1988.
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os limites de um a simples pessoa do povo com o seu desrespeito 
a autoridade de um  nobre.

A o ser executado , Sao Joao  B atista  recebe  outro 
adjetivo: o de martir. Apalavra martir e de origem grega-. Significa 
“testem unha”. Reserva-se o nom e de m artir aos que deram  um  
tipo especial de testemunho da fe: deram a propria vida, de forma 
violenta! M orreram pelafe, vitimas daviolencia . 12

Segundo F lavio Josefo, um  historiador Judeu, Joao 
Batista foi decapitado no carcere da fortaleza de M aqueronte, 
um a das residencias de H erodes A ntipas. E la  ficava perto  do 
M ar M orto e de Q um ran . 13 E, segundo Butler, a decapitagao 
do B atista  se deu no dia 29 de agosto apesar de nao existir 
m engao ao ano em  que tal fato aconteceu . 14

Sao Joao Batista e Jesus sao os unicos santos em  que a 
Igreja Catolica comem ora o dia de nascimento e nao o de morte, 
ficou instituido que a festa religiosa em  comemoragao ao santo 
Sao Joao seria o dia 24 de ju n h o . 15

Com  base no exposto, Sao Joao Batista se transform ou 
em  um  personagem de extrema importancia para o Cristianismo; 
ele foi considerado, sobretudo, com o um  escolhido de Deus, 
seus atributos de precursor, anunciador e martir, conferiram-lhe 
atributos de um a especie de “hom em  da Igreja e testemunho da 
fe” , asceta, rigido nos valores e preceitos de seu tem po e de sua 
crenga, ele nao aparece em  nenhum momento no discurso blblico, 
com o o “bonachao”, o “santo casamenteiro”, o “cordeirinho” e 
“brincalhao” que por exemplo, a literatura folclorica o idealizou

12.  MEGALE, 1978, p. 109. ;
13.  MEGALE, 1978, p. 112.
14. BUTLER, 1992, p.266.
15. “O Nascimento de S. Joao Batista foi uma das primeiras festas a ter um 
lugar definitivo no calendario da Igreja, justamente na data onde hoje se 
encontra, ou seja, o dia 24 de junho.” BUTLER, 1989, p. 246.



e instituiu, com o verem os nas paginas a seguir; pelo contrario, 
tais adjetivos, sao o oposto aos atribufdos pelos relatos bfblicos.

No entanto e paradoxalmente, as festas juninas, momento 
em  que se com em ora o nascim ento de Sao Joao Batista, so 
existe na literatura folclorica na m edida em  que e introduzido o 
discurso religioso e bfblico atribufdo ao santo. O “Sao Joao 
festeiro” nao surge donada;para semstituir como urn fenomeno, 
ele e antes de qualquer coisa, resultado da fe e da crenga de um  
povo em  seu santo precursor. A  razao enfim  de sua festa e de 
firndo religioso.

M as com o encontrar no Sao Joao das fogueiras e dos 
fogos o asceta erfgido Batista? Obviamente, o que se configura 
com o sugestao para tal possibilidade e a tentativa de invengao 
de um a tradigao. E m  outras palavras, a inven§ao de um a festa 
que constroi um  mito vinculado a toda um a adjetivagao anterior 
-  propalada pelo discurso bfblico -  e legitimado e resignificado 
para atender exatamente a todo um  conjunto de novos caracteres 
e atribuigoes que surgem  com o “criagao do povo” e com o 
“manifestagao cultural e popular” , e o que sera visto a seguir.



CAPITULO II

A FESTA DE SAO JOAO NO DISCURSO 
FOLCLORICO

Se Sao Joao soubesse 

Quando era o seu dia,

Descia do ceu a terra,

Com prazer e alegria.

Acorda, Joao!

Acorda, Joao!

Joao esta dormindo,

Nao acorda, nao!

(CASCUDO, 1956:155)

2 .1 . A  F E S T A  D E  S A O  JO A O  E  A  V IS  A O  D O S  
FOLCLORISTAS

A  criagao do saber folclorico e bastante recente e quase 
tudo que ja  foi escrito ate hoje no B rasil sobre a festa de Sao 
Joao e de vertente folclorica. Renato Ortiz ao formular o conceito 
de cultura popular observa que:

E somente na segunda metade do seculo XIX que 
os estudiosos da cultura popular vao considerar-se 
“folcloristas” . Esse neologismo ingles, cunhado
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ta rd iam en te , nao e apenas um a inovagao  
terminologica -  ele encobre uma disposigao que 
redefine o estudo das tradigSes populares. Pode-se 
captar esta mudanga, quando focalizamos a Folklore 
Society, criada na Inglaterra em 1878. A escolha 
nao e arbitraria -  sao os ingleses que fundam a 
primeira associagao de folclore cuja ambigao e 
transforma-lo em uma nova ciencia. (....) (ORTIZ, 
s/d:28)

P a ra  re a liz a r  ta l in ten to  os fo lc lo ris ta s  in g leses  
consideraram  com o objeto principal de seus estudos, a coleta 
das narrativas tradicionais, os sistemas populares de crengas e 
superstigoes, a lem  dos sistem as e fo rm as popu lares de 
linguagem .16

C om  b ase  no  e len co  de p o ss ib ilid a d es  a se rem  
descobertas -  historias, contos, crengas e toda e qualquer forma 
de narrativa ou expressao que pudessem vir a ser catalogadas como 
“popular”  ou “folclorica” -in icia-seum a corrida contra o tempo: 
salvar o dito -  para usar um a expressao de Clifford G eertz - 17 
antes que ele desaparega com o elem ento ou fato cultural.

O “popular”, o fato cultural, tal ou qual costume, enfim, 
sao analisados com um ente com o estando em  um  processo 
eminente de extingao ou redefmigao, sob pena de restar apenas 
seu registro  em  m useus ou periodicos que apontam  para sua 
existencia. E  a tradigao, essa grande categoria explicativa do 
“real” , tao cara aos folcloristas, passa a ser o principal valor e 
relfquia desses povos e dessas culturas que necessitam de alguem,

16. BRANDAO, 1988, p. 28.
17. GEERTZ, 1978, p. 31.



de um  interlocutor que fale por eles e demonstre a sua importancia 
eriqueza cultural;

Como os romanticos, os folcloristas cultivam a 
tradigao. O elemento selvagem encerra, portanto 
uma positividade, permitindo aproxima-lo da riqueza 
das pedras preciosas. O antiquario tinha um afa 
co lecionador, o fo lc lo ris ta , respaldado  pelo 
Positivismo, cria o museu das tradigoes populares. 
(ORTIZ, s/d:39)

A o que tudo leva a crer, os folcloristas tom am  para si a 
responsabilidade de guardioes e detentores desse novo campo 
de saber recem  descoberto; outorgam para si, igualmente, o tftulo 
de tutores e porta  vozes da fala, da agao, da  sensibilidade do 
“outro” , que necessita, sobretudo, de protegao.

A o falar pelo “outro” , ao catalogar os seus costum es e 
habitos, cria-se todo um  corolario  de fatos e acontecim entos 
que acabam por ser descontextualizados historica e culturalmente, 
e substancializa e congela o tem po e o espago da propria agao e 
liberdade criadora  dos sujeitos. D isto  resu lta  a produgao 
incalculavel de toda um a colegao de dados, de meras descrigoes 
que m uito pouco dizem  sobre a cultura e o seu povo.

O pensamento folclorico se sustenta, portanto, na defesa 
de um  estado de cultura ja  extinto ou em  vias de extingao; em  
narrar rom anticam ente um  tem po j a vivido, corrom pido pela 
m odem idade, pela inclusao de valores anom alos a cultura de 
origem , ou com o estando em  um  “estado puro” , intocavel, 
preservado com  todas as suas caracterfsticas. Esse “achado”, 
com  sabor arqueologico, parece ser a  grande relfquia e dadiva 
do folclorista.
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E  tal ou qual constatagao -  que sinalize para a  extingao 
ou para  a pureza  de um  de te rm inado costum e cultural -  
comumente e apontada logo que a descrigao de um  folguedo ou 
qualquer outra form a de atividade ou manifestagao e conclufda. 
O  desfecho do raciocm io e sinalizar, sobretudo, para o perigo 
em inente de sua extingao; o final sem pre e m elancolico, pois 
perde a cultura e seu povo, por nao m ais cultuar valor tao 
im portante. O cam inho para preservar ou despertar o fato 
folclorico e a gestagao de um a m em oria que funciona como um  
estoque, um  deposito de lem brangas de fatos que podem  ate 
nem  ser antigos ou pertencentes ha  um  tem po preterito , m as 
devem  necessariam ente, ser apresentados com o tal. A ssim , a 
“tradigao criada” confere a  ilusao de perenidade, reabilitando o 
nexo entre o presente e o preterito reconstrufdo, com o afirm a 
Renato Ortiz. (ORTIZ,s/d:27)

O tempo preferido dos folcloristas, e entre eles se inclua 
os folcloristas brasileiros, e, pois, o preterito, ou seja, um  tempo 
ja  passado, um a rem iniscencia recheada de um  saudosismo que 
muitas vezes classifica o povo investigado como ingenuo, credulo, 
mfstico, alegre, festivo, ao mesmo tempo em  que bizarro, infantil 
e rustico. Seus valores e costumes passam  a ser rotulados como 
representando a chamada “cultura deraiz”, am ais autentica forma 
de expressao e respeito a cultura de origem.

E  sob esse vies de raciocm io que as festas de Sao Joao 
no Brasil foram e tern sido descritas pelos folcloristas. Sao textos, 
livros e periodicos diversos que tratam do evento ou como parte 
constitutiva de um  passado que resiste bravam ente aos apelos 
da m odem idade, que sabe de form a exem plar, defender a 
autenticidade da origem e da tradigao como valores insofismaveis 
ou, e apresentada com o um  costum e j a extinto, que apenas e 
relem brado na m em oria com o um  acontecim ento perdido em  
algum  lugar do passado.



As festas de Sao Joao sao, antes de quaisquer outros 
sentidos que lhe sejam  atribufdos, pensadas, analisadas e 
descritas como um  importante acontecimento; um  folguedo que 
significa entretenimento, instrumento de fomento a socializagao 
e aproximagao comunitaria, alem de um  evento que possibilita a 
com unicagao entre o m undo ordinario -  profano e o espago 
extraordinario -  sagrado.

Para descrever todos esses sentidos e facetas da festa, 
o discurso folclorico percorre caminhos diversos, busca as mais 
variadas matizes de explicagao, mas sempre chega a um a opiniao 
semelhante: a de conceber as festas juninas com o um  bem  que 
serve de exemplo paradigmatico a classificar um a determ inada 
cultura e seu povo.

2.2. SO BRE AS O RIG ENS D A  FESTA D E SA O JO A O  NO 
BRASIL

Um  fato recorrente no discurso folclorico e a necessidade 
de m arcar um a origem, um  comego, um  irncio, de preferencia 
datado e definido espacialm ente ao evento que descreve. Em  
outras palavras, e com o se ao buscar por um  passado, se 
justificasse  nao so a sua perenidade, m as sua longevidade, 
enquanto instrumento de substantia e solidez.

O discurso folclorico nao descreve o fato por si mesmo, 
nem  se utiliza de um a abordagem  sincronica, pelo contrario, a 
diacronia, o sentido de um  tempo de longa duragao, serve como 
instrumento nao so de legitimidade, m as de alicerce.

Assim e que um a ideia unanime entre todos os folcloristas 
investigados, e a defesa de que a festa de Sao Joao possui um a
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origem europeia e que chegou ao Brasil, atraves dos portugueses, 
em  m eados do seculo XVI.

Para reforgar a origem  e a longevidade da festa de Sao 
Joao os folcloristas destacam  e citam  duas passagens sobre a 
existencia dessa festa ja  entre os indios, a epoca da colonizagao. 
A  primeira, e a do padre Fem ao Cardim, que em  um a viagem  e 
m issao Jesuitica, no periodo de 1583 a 1590, sinaliza para 
realizagao da festa de Sao Joao entre os indios:

Tres festas celebram  estes indios com grande 
alegria, aplauso e gosto particular. A primeira e as 
fogueiras de Sao Joao, porque suas aldeias ardem 
em fogo, e para saltarem  as fogueiras nao os 
esto rva  a roupa, a inda  que algum as vezes 
chamusquem o couro.(...) 18

A  segunda, e o relato de Frei Vicente do Salvador, que 
no ano de 1603, escreve que

os indios acudiam a todos os festejos portugueses 
com muita vontade, por que sao muito amigos de 
novidades, como no dia de Sao Joao, por causa das 
fogueiras e capelas. (SALVADOR apud 
BETTENCOURT, 1947:81)

D efinido a “descendencia” , o “bergo” da festa de Sao 
Joao, o passo seguinte no raciocinio folclorico, e exatam ente

18. As outras duas festas a que se refere o autor, sao as de ramos e a de 
cinzas. CARDIM, 1939, p. 280.



buscar os seus significados, as razoes de sua existencia, ou seja, 
suas vinculagoes espago-temporais com um a determinada cultura 
e seu povo. E  neste afa de im por substancia ao evento que se 
inicia toda um a polem ica em  tom o do significado da festa.

Para alguns folcloristas, im pera a teoria de que a festa 
de Sao Joao corresponde exatam ente ao perfodo do solstfcio 
de verao europeu, que no caso do Brasil, acontece no solstfcio 
de invemo; ja  para outros, elas nao possuem nenhuma referencia 
com  o solstfcio e independem  deste aspecto climatico. N o bojo 
dessa discussao, e introduzida toda um a celeum a em  tom o das 
origens da festa: se seu conteudo e um a reminiscencia de antigos 
cultos pagaos ou cristaos.

Em  outras palavras, a questao e definir se as festas de 
Sao Joao sao ou nao um a continuidade de antigas cerim onias 
dedicadas ao fogo, as quais serviam  com o instrum ento para 
afugentar os demonios e qualquer outra especie de agouro, bem  
com o, para propiciar a fertilidade e purificagao da vegetagao, 
garantindo assim , a provisao de alim entos; ou, se o fogo e as 
fogueiras, fartam ente acessas na vespera de Sao Joao, sao ou 
nao um a referencia a comemoragao do nascimento de Sao Joao 
Batista, tal com o propalado pela versao crista.

N o Brasil, entre alguns folcloristas, prevalece a tese 
solsticial; am parados nas teorias propostas po r Sir. Jam es G. 
F razer -  antropologo evolucionista do final do seculo X IX  -  
especialm ente atraves de sua obra: O  Ram o de Ouro, a festa de 
Sao Joao e explicada pela  presenga do fogo, e e, portanto, 
rem iniscencia de antigos cultos pagaos e nao cristaos. Segundo 
o autor,

Em toda a Europa os camponeses tem, desde 
tempos imemoriais, o costume de acender fogueiras



em certos dias do ano e dangar e saltar a volta 
delas. Costum es desse tipo podem  rem ontar, 
segundo as evidencias historicas, a Idade Media, e 
sua analogia com costumes semelhantes observados 
na Antiguidade contribui, com forte coerencia 
interna, para provar que sua origem  deve ser 
procurada num perfodo muito anterior a difusao do 
cristianismo. (FRAZER, 1978:214)

E  acrescenta:

A epoca em que geralmente essas festas dos fogos 
eram realizadas em toda a Europa e o solstfcio de 
verao, isto e, a vespera do solstfcio (23 de junho) ou 
o proprio dia do solstfcio (24 de junho). Um leve 
colorido cristao lhe foi dado atribuindo-se-lhe o nome 
de festa de Sao Joao Batista, mas nao pode haver 
duvidas de que a celebragao data de uma epoca 
muito anterior ao infcio da nossa era. (...) Embora 
se possa considerar como certa a origem paga do 
costume, a Igreja Catolica langou sobre ele um veu 
cristao, declarando ousadamente que as fogueiras 
eram  acesas em sinal do regozijo  geral pelo 
nascimento do Batista, que oportunamente veio ao 
mundo no solstfcio de verao. (...) (FRAZER, 
1978:218)

A  m esm a posigao de que as festas de Sao Joao sao um a 
rem iniscencia de antigos cultos pagaos e um a adaptacao feita
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pela  Igreja Catolica, para im prim ir-lhe um  sentido cristao, e 
defendido pelo historiador Peter Burke:

A noite de Sao Joao cai no Solsti'cio de Verao. Nos 
infcios da Europa modema, essa festa era a ocasiao 
de muitos rituais, que inclufam acender fogueiras e 
pular por cim a delas, tom ar banho em rios, 
mergulhar ramos. O fogo e a agua sao sfmbolos 
usuais de purificagao, de modo que e plausfvel 
afirmar que o significado da festa era a renovagao 
e a regeneragao, e tambem a fertilidade, pois 
existiam rituais para adivinhar se a proxima colheita 
seria boa ou se uma determinada moga se casaria 
no ano seguinte. O que tudo isso tem a ver com 
Sao Joao? E como se a Igreja medieval adotasse 
um a fes ta  p re -c ris ta  e a f izesse  sua. (...)  
(BURKE, 1989:205)

D e form a bastante contundente o citado historiador na 
verdade esta tentando desmontar toda um a linha de pensadores, 
estudiosos e folcloristas que tentam  associar a festa de Sao Joao 
a figura m ftica de Sao Joao Batista, o anunciador do M essias, 
segundo o Cristianism o. A o afastar essa possibilidade, ele no 
m axim o adm ite que houve um a adaptagao por parte da Igreja 
m edieval de um a festa paga -  a festa  do fogo -  em  um a festa 
crista, e acrescenta:

Assim como a festa do Solstfcio de Invemo, em 25 
de dezem bro , veio a ser ce leb rada  com o o 
nascimento de Cristo, da mesma forma a festa do 
Solstfcio de Verao veio a ser celebrada como o
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nascimento do anunciador de Cristo. O banho no 
rio era reinterpretado como uma comemoragao do 
batismo de cristo por Sao Joao no rio Jordao. Sao 
Joao parece ter envergado o papel de espfrito da 
vegetagao. As vezes ele aparecia com um ramo na 
mao, e muitas vezes era apresentado como um 
eremita, com pouca roupa, vivendo em lugares 
selvagens. (...)” (BURKE,1989: 205)

Nesse mesmo caminho de explicagao alguns folcloristas, 
como Alceu M ayanard Araujo, irao defender que a festa de Sao 
Joao:

E a principal festa do solstfcio de invemo realizada 
em todo territorio brasileiro; as demais sao satelites. 
Festa profundamente humana traz em seu bojo os 
apelos da arqueocivilizagao, e o ritual pagao que se 
transladou para o catolicismo romano que lhe deu 
como padroeiro um santo cuja data angiografica se 
localiza no perfodo solsticial, epoca no Brasil, do 
infcio das colheitas, dentre as quais se destaca o 
xnilho. (ARAUJO, 1977:18)

Alberto Pimentel, um  fam oso folclorista portugues, ao 
escrever no infcio do seculo passado sobre a noite de Sao Joao 
defende, ao m odo dos autores acim a citados, a tese da adogao 
e adaptagao da Igreja a um  culto pagao, transform ando-o em  
cristao. Neste sentido lucidamente ele problematiza:
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(...) Como foi que pode rodeiar-se de ruidosos e 
desenvoltos festejos a m emoria d ’este austero 
Precursor, que viveu no Deserto uma vida de isengao 
e penitencia; que so falava para fazer reconhecer 
a identidade do M essias ou para m oralizar os 
costumes? Como foi que o asceta, o solitario, o 
purificador, que somente deixava a sua cavema para 
affirmar pelo apostolado a divindidade de Jesus, e 
para conduzir a rem issao dos peccados pela 
instituigao do baptismo, como foi que o martyr, o 
prisioneiro, o decapitado, pode transformar-se no 
santo aventuroso e foliao, leviano e galhofeiro, 
patrono de esturdias e licenciosidades, tal como o 
kalendario popular o considera na tradigao dos 
seculos? E ’ e a volta das ceremonias lithurgicas 
com  que a egreja celebra o anniversario  do 
Precursor, vieram agrupar-se os vestfgios de um 
mytho solar, pela coincidencia chronologica d ’esse 
anniversario com o solsticio de verao. (PIMENTEL, 
1 9 0 5 :2 0 3 -2 0 4 )

E  para  ju stificar a adogao da Igreja C atolica de um a 
festa de rem iniscencia paga, assim  assevera:

A  Egreja Catholica repeliu a principio as praticas 
e tradigoes gentflicas, conseguindo banir algumas. 
M as conform ou-se com  as da noite de S. Joao, 
talvez por se prestarem  a um a interpretagao 
orthodoxa: Joao B aptista  fo i o P recursor do 
M essias, e portanto o nuncio do verdadeiro lum e
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d a  fe  e d a  lu z  r e d e m p to ra  d a s  a lm a s .
(PIM EN TEL, 1905: 2 0 7 )19

De opiniao contraria a tese solsticial e o folclorista Rossini 
Tavares de Lim a, que am parado nas analises de Van Gennep, 
defende que o solstfcio de invem o no Brasil nao corresponde ao 
solstfcio de verao europeu, portanto, nao ha com o se sustentar 
que as festas de Sao Joao possuam  algum a relagao com  antigas 
cerimonias pagas do fogo;

Nao acreditamos, como muitos julgam, que tenham 
algo a ver com o culto solar. Alias, ao criticar os 
que defendiam esta tese, Van Gennep costumava 
lembrar que o Sao Joao nao coincide com o solstfcio 
de verao, que e no dia 21, do mesmo modo que o 
Natal nao coincide com o solstfcio de invemo, a 21 
do mes de dezembro. Em conseqiiencia, nem pela 
essencia ou pelas origens, poderia ser solar; ele nao 
se situa, como repetem os poucos avisados, no dia 
mais longo do ano, distinguido por diferentes povos. 
(LIMA, 1961:17)

Outros folcloristas como o brasileiro, M elo Moraes Filho 
e o portugues, Ernesto Veiga de Oliveira, defendem, o primeiro, 
a versao crista para a festa de Sao Joao, prom ovendo toda um a 
jm ujao entre o relato bfblico, sagrado da figura de Sao Joao

19. Outros autores com o BURTON apud CASCUDO, 1956, p. 153; 
CASCUDO, 1954, p. 478 e 1967, p. 28; CARNEIRO, 1982, p. 17 e 
PIMENTEL, 1905, p. 207-208, tambem defendem a teoria de que as festas 
de Sao Joao no Brasil ocorrem no perfodo do solstfcio de invem o e que 
sao uma reminiscencia de antigos cultos pagaos.
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B atista , tal com o apresen tado  nos E vangelhos do N ovo 
Testamento, da Bfblia Sagrada, com  o aspecto profano, festivo 
da noite de Sao Joao enquanto que o segundo folclorista, destaca 
a impossibilidade dessas festas serem  analisadas com o antigos 
cultos solares, um a vez que quase todos os rituais que cercam  a 
festa e a  noite de Sao Joao, ocorrem  a partir do cair da noite, ou 
seja, antes do nascer do sol. Vejamos seus depoim entos, 
respectivamente:

Nas antevesperas, na intimidade do lar, as mogas 
reuniam -se a luz do candieiro, e os meninos, 
descendo aos pulos do sofa da sala, acercavam-se 
da avo, que tremendo com os labios, rolando nos 
dedos as contas do rosario, narrava, sentada numa 
esteira, a lenda do Batista e das fogueiras.

E as mogas, acomodando as criangas, e as criangas 
esbugalhando os olhos, a fitavam ; um a vez 
resolvida, ela assim comegava:

- vou contar-vos, meus netinhos, uma historia do 
princlpio do mundo. “Um dia, Nossa Senhora, que 
trazia a Nosso Senhor Jesus Cristo, foi visitar a sua 
prima Santa Isabel, que tambem trazia em seu 
bendito seio a S. Joao Batista. Apenas as duas 
sagradas primas se avistaram, o divino Batista, que 
nao tardava a nascer, se ajoelharam em adoragao 
a Jesus. Santa Isabel, que isto sentira, nao tardou 
em comunicar o milagre a Virgem, que, exultando, 
perguntou-lhe: - “Que sinal me dareis, quando 
nascer vosso filho?” -  “Mandarei plantar nesta 
montanha um mastro com uma boneca e acender 
em tomo uma grande fogueira”, respondeu-lhe.
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E de feito: na vespera de S. Joao a mae de Deus, 
vendo de sua morada uma fumacinha, labaredas e 
o mastro, partiu, indo visitar Santa Isabel.

Desde entao, concluiu a boa velha, e que se festeja 
o santo com mastros e fogueiras. (FILHO, 1979: 
77)

Quanto a interpretagao da festividade em fungao 
de velhos ritos solsticiais, o facto parece-nos ao 
m esm o tem po evidente e indem onstravel. O 
argumento de Van Gennep -  a falta de coincidencia 
dos dois dias (21 o solstfcio e 24 a festa) e 
n a tu ra lm en te  sucep tfvel de in te rp re tagoes 
diferentes, que nao atingem a teoria solsticial; por 
outro lado, na verdade, esta nao se pode basear 
numa argumentagao concisa. Mais impugnavel e a 
interpretagao em fungao de ritos propriamente 
solares, visto que na verdade a quase totalidade 
dos costumes que desencadeiam forgas beneficas 
ou divinatorias, tem lugar expressamente antes do 
n asce r do Sol. Com o no ta  Van G ennep, 
contrariamente a teoria solar, ve-se que “os raios 
do sol do S. Joao podem ser nocivos, seja durante 
todo o dia, seja quando nasce, visto que as ervas 
magicas devem-se colher antes que eles as toquem 
e fagam evaporar o orvalho da noite sagrada” 20; e

20. Consultar Arnold van Gennep, Manuel de Folklore Frangais 
Contemporam. Torre Premier, IV, Paris, 1949, pp. 1734 e 1929. (nota n° 8, 
reproduzidade OLIVEIRA, 1965:105)
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(OLIVEIRA, 1965:59)

Controversias a parte, e provavel que exatam ente pela 
adesao ou nao da teoria  do solsticio, as festas de Sao Joao 
sejam  apresentadas pelos folcloristas com o um  evento repleto 
de magias, pressagios e sortilegios.

A  figura de Sao Joao -  o mais destacado dentre os santos 
que compoem o chamado ciclo junino, ou joanino, Santo Antonio 
e Sao Pedro sao os outros -  e repleta de significances que lhe 
conferem  o tftulo de um a especie de m ago; a noite em  que se 
com em ora a vespera de seu nascim ento -  23 de junho -  possui 
um  significado sim bolico que aponta para a lim inaridade do 
tempo, piincipalmente, a meia-noite, como um  m om enta de alta 
tensao e expectativa; nesse dia, ainda, a agua, o fogo, o orvalho 
e as ervas, possuem  poderes m ilagrosos, principalm ente o de 
servirem como oraculos.

M as Sao Joao e apresentado e representado, sobretudo, 
como um  santo casamenteiro e, sua festa, como um  espago para 
as praticas sensuais, nao so na relagao das pessoas entre si, mas 
das pessoas no contato com o proprio santo. Esses varios sentidos 
da festa sao tratados nas paginas a seguir.

2.3. OS SIG N IFIC A D O S D A  FESTA D E SAO JOA O

Antes m esm o de nos dedicarm os com  m ais afinco aos 
variados sentidos e significados particularmente da festa de Sao 
Joao, e mister um a rapida digressao para apresentarmos ao leitor, 
um  dos santos jun inos, ou do ciclo jun ino , que corresponde 
exatamente as festividades juninas que acontecem  ao longo do 
m es de junho: o nosso querido Santo Antonio.
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Aprimeira das festas do ciclo junino e a  de Santo Antonio. 
A  vespera deste dia, significativamente, foi escolhida oficialmente 
no Brasil com o o D ia dos Nam orados, dia 12 de junho.

O culto de Santo A ntonio e, com o o de Sao Joao, um a 
heranga portuguesa. Sendo um  santo portugues, nascido em  
Lisboa, foi tambem um  dos mais populares e cultuados tanto em 
Portugal quanto no Brasil. Segundo os portugueses, a agao de 
Santo Antonio foi fundamental na guerra e o seu nome funcionava 
como arma contra perigos imbatfveis.

N a epoca do Brasil Colonia merece destaque o seu papel 
de militar, dadas as inumeras guerras e revoltas durante as quais 
era invocado. E  tanto fez ao lado das forgas armadas brasileiras 
que recebeu patente e m esm o soldo em  varias com panhias do 
exercito brasileiro. Recebeu ainda, por esta razao, o apoio dos 
militares, com dinheiro e prestfgio, as suas igrejas, obras e festas. 
E  incontavel a quantidade de hom enagens dedicadas a Santo 
Antonio; diversas Igrejas foram construfdas em  seu louvor, bem  
com o diversas ruas, pragas e pessoas levam  o seu nome.

Atualmente Santo Antonio ja  nao e mais cultuado como 
militar e sim como o “santo casamenteiro” e reparador de coisas 
perdidas. Luis da C am ara C ascudo (1969) cita um  trecho de 
um  serm ao do padre Antonio Vieira, no Estado M aranhao, no 
ano de 1656, em  que sao relevados os m aravilhosos poderes 
deste santo na resolugao de varios problem as da vida humana:

Se vos adoece o filho, Santo Antonio; se vos foge o 
escravo, Santo Antonio; se mandais a encomenda,
Santo Antonio; se esperais o retomo, Santo Antonio; 
se requereis o despacho, Santo A ntonio; se 
aguardais a sentenga, Santo Antonio; se perdeis a



69

menor miudeza da vossa casa, Santo Antonio; e, 
talvez, se quereis os bens alheios, Santo Antonio.
(Padre Antonio Vieira, apudCascudo, 1969:128).

Segundo o sociologo Gilberto Freyre (1933) a escassez 
de portugueses na colonia sublinhou o valor do casam ento ou 
m esm o da procriagao (com  ou sem  o casamento), o que tom ou 
populares os santos padroeiros do amor, da fertilidade, das unioes 
e instaurou um a grande to lerancia para  com  toda especie de 
uniao que resultasse no aumento da populagao no Brasil. Estes 
interesses abafaram  nao apenas os preconceitos rnorais com o 
os escrupulos catolicos da ortodoxia.

A ssim , os grandes santos nacionais tom aram -se, ,a 
epoca, aqueles aos quais a imaginagao popular atribma milagrosa 
intervengao capaz de aproxim ar os sexos, fecundar mulheres e 
pro teger a m atem idade, com o Santo A ntonio, Sao Joao, Sao 
Pedro, o M enino Jesus, N. Sra. do B om  Parto etc.

E  bastante difundida a crenga de que Santo Antonio se 
“devidamente” invocado, perturbado com pedidos de todo tipo 
e ate mesmo “torturado” , arranja casamento, mesmo para a mais 
sem  graga das mogas. E  e esta a qualidade m ais prezada do 
santo durante as festas juninas. Sao Joao tam bem  tern estas 
fungoes e alem  de Sao Gongalo (que continua sendo invocado 
com  esta finalidade atraves de dangas, no in terior do Brasil). 
Sobre a im portancia de Sao Joao, Santo Antonio, Sao Gongalo 
e Sao Pedro, form ula Gilberto Freyre:

A s fungoes desse  popu larfss im o  san to  sao 
afrodisiacas; e ao seu culto se ligam  ate praticas e 
cantigas sensuais. E  o santo casam enteiro por
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noivo, que quero m e casar” . As sortes que se 
fazem  na noite ou na  m adrugada de Sao Joao, 
festejado a foguetes, busca-pes e vivas, visam  no 
B rasil com o em  Portugal, a uniao dos sexos, o 
casam en to , o am or que se d ese ja  e nao  se 
encontrou ainda. No Brasil faz-se a sorte da clara 
de ovo dentro do copo de agua; a da espiga de 
milho que se deixa debaixo do travesseiro, para ver 
em sonho quem vem come-la; a da faca que de 
noite se enterra ate o cabo na bananeira para de 
manha cedo decifrar-se sofregamente a mancha 
ou a nodoa na lamina; a da bacia de agua, a das 
agulhas, a do bochecho. Outros interesses de amor 
encontram  protegao em  Santo A ntonio . Por 
exemplo, as afeigoes perdidas. Os noivos, maridos 
ou amantes desaparecidos. Os amores frios ou 
mortos. E um dos santos que mais encontramos 
associados as praticas de feitigaria afrodisfaca no 
Brasil. E a imagem desse santo que freqiientemente 
se pendura de cabega para baixo dentro da cacimba 
ou do pogo para que atenda as promessas o mais 
breve possfvel. Os mais impacientes colocam-na 
dentro de urinois velhos. Sao Gongalo do Amarante 
presta-se a sem cerimonias ainda maiores. Ao seu 
culto e que se acham ligadas as praticas mais livres 
e sensuais. Atribuem-lhe a especialidade de arrumar 
marido ou amante para as velhas, como Sao Pedro 
a de casar as viuvas. Mas quase todos os amorosos 
recorrem a Sao Gongalo. (FREYRE, 1933: 246).
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As dangas de Sao Gongalo, conhecidas com o “Sao 
G ongalinho” , v isam  propiciar o casam ento, do m esm o m odo 
que as simpatias com  a im agem  de Santo Antonio, que sao ate 
hoje populares no interior do nordeste brasileiro. A festa  de Sao 
Gongalo descrita por L a  Barbinais, no X V III, e citada por 
G ilberto Freyre, m ostra caracterfsticas de orgias rituais que 
lem bram  os festivais pagaos. U m a festa de amor e fecundidade 
com

dangas desenvolvidas ao redor da imagem do santo. 
Dangas em que o viajante viu tomar parte o proprio 
vice-rei, homem ja  de idade, cercado de trades, 
fidalgos, negros. E de todas as marafonas da Bahia.
Uma promiscuidade ainda hoje caracterfstica das 
nossas festas de igreja. Violas tocando. Gente 
cantando. Barracas. M uita comida. Exaltagao 
sexual. Todo esse desadoro - por tres dias e no 
meio da mata. De vez em quando, hinos sacros.
Uma imagem do santo tirada do altar andou de mao 
em mao, jogada como uma peteca de um lado para 
o outro. Exatamente - notou La Barbinais - ‘o que 
outrora faziam os pagaos num sacriffcio especial 
anualmente oferecido a Hercules, cerimonia na qual 
fustigavam e cobriam de injurias a imagem do 
semideus’. (FREYRE, 1933:248)

Para G ilberto Freyre estes sao sinais de um a festa j a 
influenciada, na Bahia, por elementos orgiasticos africanos que 
teriam  sido absorvidos no Brasil. M as o “resfduo pagao” teria 
m esm o sido trazido pelos portugueses, com  seu “cristianism o 
lfrico”, suas festas deprocissoes alegres em que apareciam, como
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Mercurio, os Ventos, os Continentes (deuses gregos e romanos), 
o M en ino  D eus, n in fas, an jos, sa tire s , pa tria rcas , reis, 
imperadores, etc.

Para o referido autor o catolicismo de Portugal e herdado 
pelos brasileiros teria sido um  dos grandes entraves ao proprio 
desenvolvimento e expansao ultramarina portuguesa:

um catolicismo ascetico, ortodoxo, entravando a 
liberdade aos sentidos e aos instintos de geragao 
teria impedido Portugal de abarcar meio mundo com 
as pemas. As sobrevivencias pagas no cristianismo 
portugues desempenharam assim importante papel 
na polftica imperialista. As sobrevivencias pagas e 
as tendencias para a poligamia desenvolvidos ao 
contato quente e voluptuoso com os mouros. 
(FREYRE, 1933:250)

Gilberto Freyre observa ainda a capacidade das festas 
de estabelecerem , atraves do desregram ento possfvel, ou da 
inserqao nela de multiplas regras, a mediaqao entre as culturas e 
m ove-las em  direqao ao objetivo com um  de construqao da 
sociedade brasileira. E  neste sentido, tanto a festa de Sao 
Gonqalo, com o a festa  de Sao Joao e outras, parecem  ter 
desem penhado papel preponderante.

D e form a geral na literatura folclorica as festas joaninas 
sao apresentadas com o um a das m ais im portantes e queridas 
m anifestaqoes populares do B rasil. D essa ideia  resu ltam  
construqoes im ageticas, praticas e discursivas que destacam  o 
evento como um  momento no qual os laqos sociais sao reforqados
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e criados outros, com o um  adequado am biente e reforgo a 
sociabilidade e um  acontecim ento que significa, sobretudo, 
confratemizagao e quebra das barreiras sociais; Neste sentido a 
Festa de Sao Joao

congraga os membros adultos da comunidade, caem 
as barreiras sociais, pobres e ricos, moradores das 
casas de tijo los e das choupanas de palha -  
mocambos de maos dadas, alegres cantam  
esquecendo-se das tricas polfticas, das desdidas, 
das magoas, das rixas e intrigas familiares, do bate- 
boca de comadres, dos desnfveis sociais. Ali todos 
pertencem a grande famflia alagoana -  una, alegre 
efeliz. (ARAUJO, 1977:19)

A  festa de Sao Joao e interpretada com o um a festa de 
origem  rural, particularm ente cultuada no N ordeste do Pais. A  
forma como alguns folcloristas definem espacialmente o evento, 
localizando-o no “Norte” para opor-se ao “Sul” tern um a razao 
de ser; acreditam  que a autenticidade, a espontaneidade e a 
alegria da festa so estao presentes nessa parte do Pais porque 
nela ainda nao chegou a m odem idade j a presente no m undo 
urbano, e, segundo a logica desses folcloristas, o mundo urbano 
a que se referem, e o “Sul” do Pais, o “Norte” e, posteriormente, 
com o sera chamado, o “Nordeste” , e o retrato do m undo rural. 
Em  toda a sua extensao, a m odem idade, ainda nao chegou.

M odemidade esta vista com  muita antipatia e recusa por 
parte dos folcloristas, pois ela significa contaminagao, contagio, 
perda da autenticidade de um a cultura ate entao em  “estado 
puro” , intocada. Para Gastao de Bettencourt:
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O sertao (...) e sempre o tem plo grandiose* e 
fascinante onde se cultuam as tradigoes mais puras, 
onde persistem usos e costumes, festas religiosas e 
profanas, vivem  as lendas e os contos mais 
estranhos. Pois e, justamente, af, onde o Brasil e 
mais Brasil, que mais garridamente, com mais 
con ten tam en to  e m aior fe se fes te ja  o dia 
consagrado ao milagroso Batista. (BETTENCOURT, 
1947:81).

Outro folclorista, Eustorgio Wanderley, no mesmo sentido 
que o discurso acima, form ula a seguinte ideia:

Por mais que o modemismo se infiltre nos costumes 
do Brasil, nao consegue matar a velha tradigao das 
fogueiras, das cantigas entoadas em caminho do 
banho no rio a meia-noite, das “limalhas” riscando 
de ouro lfquido  a laca  neg ra  das no ites 
sanjoanescas. Em torno da fogueira armada em 
meio do terreno varrido, hao de cantar e dangar os 
netos dos nossos netos, por esses sertoes adentro 
do nosso desconhecido nordeste brasileiro, ate onde 
nao penetrou o cosm opolitism o avassalador. 
(WANDERLEY apud BETTENCOURT, 1947: 82- 
83)

Segundo esta visao, o N ordeste e po r excelencia o 
“lugar” onde as festas de Sao Joao sao m ais anim adas, m ais 
“puras” e autenticas, chegando a ter am esm a im portancia que
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outras festas, como as comemoragoes do Natal, como acrescenta 
Alceu M ayanard Araujo:

A festa de Sao Joao esta tao arraigada na vivencia 
nordestina que se equipara ao Natal. N ela se 
comemora a passagem do ano cosmico -  com a 
fartura dos alimentos que nascem da terra -  o milho 
verde que cresceu nos cercados. (ARAUJO, 
1977:20)

Alem de se criar um  “lugar” preferential para a realizagao 
das festas de Sao Joao, o N ordeste e, especialm ente, o espago 
rural -  locus que significa atraso, arcaismo, primitivismo para se 
contrapor a ideia de modemidade -  a literatura folclorica institui 
tambem, um  determinado “ethos” para o povo nordestino: t ie  e 
ingenuo, credulo, simples, amavel e sincero; com  tais atributos, 
justifica-se seu apego as festas juninas, sua familiaridade com  o 
santo, bem  com o suas crendices nas supertigoes, agouros e 
pressagios presentes na noite de Sao Joao. Para Eustorgio 
Wanderley,

O povo simples e bondoso das terras setentrionais 
abre o seu coragao ao enlevo dessas praticas 
ingenuas que o cosmopolitismo avassalador do sul 
nao conseguiu extinguir na sua alma cheia de alegria 
e de sobrenatural tambem. (WANDERLEY apud 
BETTENCOURT, 1947:82)

Ou ainda, segundo Gustavo Barroso:
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Nessas noites, a fisionomia do sertanejo se expande 
em descuidosa alegria, andam o mocororo, o vinho, 
a cachaga, entusiasm ando-o, o alua enche os 
grandes potes de barro, as dangas prolongam-se 
ate de manha (...). (BARROSO, 1962:174).

M esm o corroborando com  a ideia de que as festas de 
Sao Joao propiciam  o estreitam ento dos lagos sociais, a sua 
caracterfstica e a de ser um a festa privada, cuja sim bologia e 
ritualfstica acontecem predominantemente no interior das casas. 
Folcloristas com o Rossini Tavares de Lima, defendem  que;

Sao Joao e festa caseira ou quando muito de uma 
pequena parcela da com unidade. O ponto de 
convergencia de todos os acontecimentos e o lar e 
quem predomina e sempre o pater famflias, ainda 
nos dias de hoje, e por vezes, a mater famflias, 
principalmente nos agrupamentos de descendentes 
de africanos.(LIMA, 1961:18-19)

Outro folclorista, Luis da C am ara Cascudo, tam bem  
defende o carater privativo das festas de Sao Joao no Brasil, 
quando afirm a que elas sao “realizadas no interior das casas” . 
(CA SCU D O , 1954:480).

Convem  acrescentar que essas opinioes que destacam  
o aspecto p rivado das festas de Sao Joao no B rasil divergem  
das festas de Sao Joao realizadas em  Portugal, autores com o 
Ernesto Veiga de O liveira, por exemplo, afirm a que “por toda
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1965:60). E  para A lberto Pim entel, “todo Portugal festeja S. 
Joao, desde o no rte  ao sul, desde o levan te  ao poen te .” 
(PIM ENTAL, 1905:208).

E, mesmo sendo um a festa predominante no espago rural, 
ela tambem existe no espago urbano, mas perde em  encantamento 
e significado, ja  que a  m agica do evento, esta na  roga e no 
sentimento e sensibilidade de seu “povo ingenuo”; e neste sentido 
que para folcloristas como Alceu M ayanard Araujo;

Nas areas rurais brasileiras a festa ao Batista se 
apresenta com as mesmas caracterfsticas, porem 
na cidade grande ha um anacronism o, ha um 
falseamento, um arremedo do grotesco da alegria 
sadia que pervade o sertao, por isso os clubes se 
enchem de imitadores fantasiados de camponio cujo 
nome varia de uma para outra area: caipira ou 
matuto, tabareu ou sertanejo, caboclo ou caigara. 
(ARAUJO, 1977:20)

Com  a m esm a opiniao de que na cidade, os festeiros se 
fantasiam de caipiras para festejar o Sao Joao, o folclorista Edson 
Cameiro, propoe a seguinte indumentaria para que os citadinos 
se transform em  em  ruricolas e festeiros de Sao Joao:

A ocasiao influencia o traje. Festinhas escolares e 
bailes ‘na roga’ impoem a vestimenta que a literatura 
regionalista atribui ao caipira -  chapeus de palha, 
vestidos de chita, calgas de brim ou de zuarte, lengos
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coloridos ao pescogo. Os folioes urbanos, para 
acentuar a semelhanga com a roupa-de-todo-dia 
do homem do interior, poem a camisa semi-solta do 
cinturao, arregagam a boca das calgas, usam sapatos 
de pares diferentes ou trazem  um  dos pes no 
chinelo...criangas e mulheres poem borroes de 
carmim no rosto. A escola e o salao de bade, nas 
cidades, tern enfeites de papel e de plantas e uma 
fogueira simbolica, de papel de seda, com lampadas 
vermelhas substituindo o fogo vivo das luminarias 
tradicionais. (CARNEIRO, 1982:20)

O espago rural serve de m odelo, de inspiragao na 
composigao e criagao das festas de Sao Joao no espago urbano, 
elas sao um a copia, um a replica, ate m esm o um a fantasia e 
caricatura do “evento original” do meio rural; como se a propria 
festa na roga nao fosse igualmente, um a criagao e um a invengao 
do discurso folclorico.

Ao definirem um  “lugar”, um  “ethos” e um a sensibilidade 
para festa, o discurso folclorico prossegue no relato dos varios 
sentidos e significados que a festa possui junto ao povo simples 
e credulo, principalm ente do N ordeste brasileiro. E  o que 
veremos a seguir.

2.4. O SA N TO  D O  A M O R  E D O  ER O TISM O

Entre as principals atribuigoes do santo Sao Joao, o mais 
querido dentre todos os santos do ciclo junino, esta a sua fam a e 
tftulo de santo casamenteiro, tftulo que divide com  outro santo 
do ciclo junino, o santo Antonio de Padua. E  a ele que as mogas
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casadoiras se dirigem na vespera de sua noite, 23 dejunho, para 
pedirem um  casamento.

E  unanim idade entre os folcloristas investigados, o 
destaque a figura de Sao Joao B atista  com o de um  santo que 
propicia as praticas sensuais, de fertilidade sexual e erotica. Nao 
sao raras as descrigdes de versos e cantigas entoadas pelos 
festeiros que celebram  a noite de Sao Joao como um  m om enta 
propicio ao erotism o e as praticas sexuais; Para o folclorista 
Verfssimo de Melo,

no Nordeste, nao ha festa de Sao Joao sem milho 
verde, fogueira, “adivinhagbes” , “sortes” de 
casamento, inumeras outras brincadeiras e praticas 
ingenuas que fazem o encanto das mogas e rapazes 
nesses dias festivos. Em tomo da fogueira ou nos 
terragos iluminados de lantemas coloridas, todos 
os anos as m ogas se reunem  para  as suas 
“adivinhagoes”, com a mesma fe no futuro e os 
mesmos desejos ardentes de felicidade. O tema 
central dessas curiosas crendices de Sao Joao e 
sempre o casamento: casarei este ano? Como se 
chamara o meu noivo? Em que cidade iremos morar 
depois de casados? (MELO, 1949:01)

Toda um a coletanea de adivinhagoes e quase todas elas, 
descritas pelos folcloristas, por ocasiao do Sao Joao, tern um a 
fungao erotica e sensual. Verfssimo de Melo, catalogou boa parte
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das advinhas realizadas na noite de Sao Joao e a m aioria, se 
refere a descoberta do futuro noivo; dentre elas destacam-se:

O copo e a alianga -  Amarra-se uma alianga num 
fio de cabelo e pendura-se este no centro da boca 
de um copo, sem deixar que a alianga tique nas 
bordas. Momentos depois, se a pessoa merece a 
graca de uma revelagao, a alianga, por si, comega 
a bater nas beiras do copo. Tantas vezes bata, tantos 
anos faltam para aquela pessoa casar.

Os tres pratos -  Separam-se tres pratos sobre 
uma mesa. Num deles, poe-se, debaixo, um tergo. 
Noutro, uma alianga. O terceiro ficara sem nada. 
M anda-se  en tao  um a m oga, que nao viu a 
distribuigao dos objetos sob os pratos, revirar um 
deles, o que quiser. Se coincidir com o que tem a 
alianga debaixo, a moga casara. Se for o tergo, ira 
ser freira. Sendo o prato sem nada, esta ficara 
certamente no carito.

A clara de ovo -  No dia de Sao Joao, a moga que 
quer saber se casa, pega uma clara de ovo e bota 
dentro de um copo. No dia seguinte, assim que se 
levanta, vai olha-lo. Se a clara formar um desenho 
semelhante a uma igreja, e casamento proximo; a 
um cemiterio, morte; um navio, viagem etc.

O Espelho -  Passa-se um espelho em cruz, numa 
fogueira. Depois, coloca-se ele em cima da casa, 
sem olha-lo. No dia de Sao Joao, bem cedo, a
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pessoa levanta-se e vai ve-lo. Dizem que se ve o 
rosto do rapaz (ou da moga) com quem se casara.

A Bananeira -  Arranja-se uma faca que ainda nao 
foi usada. Chega-se junto de uma bananeira, reza- 
se a Salve-Rainha ate “nos mostrai” e enfia-se a 
faca no tronco. De manha, no dia seguinte, bem 
cedo, puxa-se a faca do tronco e as iniciais do 
escolhido aparecerao no leite que escorre da planta. 
MELO, 1949, p.01-11.6

O am biente na noite de Sao Joao e tornado, segundo o 
discurso folclorico, por um a atmosfera romantica, que apela para 
as unioes e aproximagoes carnal. Jansen Faria asseveta que:

A noite de Sao Joao, pela sua graga e encanto 
inspira amores e uma atmosfera suave e misteriosa 
toma o ambiente propfcio ao romantismo. Os arrulos 
apaixonados se multiplicam. Danga-se em volta das 
chamas de maos entrelagadas ao som das violas 
dolentes que gemem, dulcificam, a todos envolvendo 
de ternuras. Viva Sao Joao! (...). (FARIA apud 
BETTENCOURT, 1947:109).

Com  tal interpretagao, resta pouco espago para relagao 
do santo com  as praticas de conteudo religioso, ou puram ente 
sagrado, pelo contrario, alguns autores ate sinalizam  para  a 
impossibilidade de tratamento dos fieis com  o santo de maneira 21

21. Sobre as adivinhas de Sao Joao, consultar ainda: Guilherme Studart 
apud CASCUDO, 1956, p. 20-25 e CASCTJDO, 1983, p. 178-189.
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respeitosa e repleta de rituais, como e o caso de Luis de Oliveira 
Guim araes (1931), quando descreve sobre o tratam ento que o 
povo da aos seus santos de junho, por isso ele pondera:

Santo Antonio, Sao Joao e Sao Pedro podem e 
devem ser encarados sob dois aspectos diferentes: 
o aspecto intelectual e o aspecto popular. De fato, 
a in terpretagao  vu lgar das suas figuras nao 
corresponde ao que na verdade elas foram para a 
Igreja e para as academias representam uma coisa, 
para o povo representa outra e, caso curioso, 
perfeitamente oposta. Quem tem razao? Sobre o 
ponto de vista historico, as academias e a Igreja; 
sobre o ponto de vista lfrico e sentimental, o povo. 
(GUIMARAES, 1931:24)

A ssim , sob a perspectiva relig iosa Sao Joao, Santo 
Antonio e Sao Pedro, sao figuras extrem am ente diferentes das 
caracterfsticas atribufdas pelos festeiros e de nada adianta impor 
um a visao diferente daquela criada pelo povo, pois a unica 
maneira de celebrar a crenqa nos “santos de junho” e imprimindo- 
Ihe significados que sejam inteligfveis e, o primeiro requisito para 
tom ar possfvel sua crenga, e im prim ir um a aproxim agao, um  
comportamento intimista com  o santo:

A interpretagao popular destas tres grandes figuras, 
que foram Santo Antonio, Sao Joao e Sao Pedro, 
nao corresponde nem por sombras, aquilo que elas 
representam na realidade; todos nos conhecemos 
muito bem as risonhas figurinhas de painel de
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azulejos em que foram convertidos o musculoso Sao 
Joao Batista, o velho Sao Pedro, veneravel na sua 
solene calva de patriarca bfblico e o proprio Santo 
Antonio, franciscano gordo e forte, discipulo mental 
de Sao Francisco de Assis, orador opulento da sua 
palavra e que deve ser apontado como uma das 
p rim eiras m en ta lidades na renascenga. 
(GUIMARAES, 1931:28)

E  acrescenta “para o povo, nao ha m eio termo: ou pega 
num a grande figura e a trata por tu -  ou nao sabe quem  ela e!” 
(G U IM A R A ES, 1931:31). O carater in tim ista e, segundo o 
historiador Sergio Buarque de H olanda um  trago m arcante da 
Cultura brasileira. A nossa cultura expressa um  verdadeiro horror 
a distancia social, a qualquer tipo de hierarquia e ritualismo social, 
segundo o autor, ao tom ar com o exemplo o caso do tratamento 
dado aos santos pelo catobcism o popular, assevera que:

Nosso velho catolicismo, tao caracteristico, que 
permite tratar os santos com uma intimidade quase 
desrespeitosa e que deve parecer estranho as almas 
verdadeiram ente religiosas provem  ainda dos 
mesmos motivos. Apopularidade entre nos de santa 
Teresa de Lisieux -  Santa Teresinha -  resulta muito 
do carater intimista que pode adquirir seu culto, culto 
amavel e quase fratemo, que se acomoda mal as 
cerimonias e suprime as distancias. E o que ocorreu 
com o menino Jesus, companheiro de brinquedo das 
criangas e que faz pensar menos no Jesus dos 
evangelhos canonicos do que no de certos apocrifos, 
principalmente as diversas redagoes do Evangelho
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da infancia. Os que assistiram as festas do Senhor 
Bom Jesus em Pirapora, em Sao Paulo, conhecem 
a historia do Cristo que desce do altar para sambar 
com  o povo. (H O LA N D A , 1988:109-110)

Seguindo o m esm o raciocfnio proposto por Buarque 
de H olanda, m as saindo em  defesa do povo e do 
catolicismo popular, Oliveira Guimaraes defende as 
seguintesideias:

Que importa a ele7 o Santo Antonio filosofo, o Santo 
Antonio orador, o Santo Antonio intelectual? Que 
lhe importa a ele o autentico Sao Joao Batista, 
exemplo form idavel de dignidade m oral, nao 
exitando em vender pelo preqo da vida, a audacia 
de apontar a Herodes, tetrarca da Galileia, o incesto 
em que vivia com Herodiades? Que importa a ele o 
verdadeiro Sao Pedro, primeiro pontffice da Igreja, 
com a sua velhice respeitavel e a sua tunica 
patriarcal? As expressoes hieraticas das grandes 
figuras historicas entrega-as o povo ao guarda-roupa 
dos eruditos, dos arqueologos, dos investigadores. 
O que ele quer, o que ele guarda para si, para a sua 
temura e para o seu sentimento de admiragao, e o 
seu Santo Antonio, o seu Sao Joao e o se Sao Pedro, 
fe ito s  a sua im agem  e sem elhanga e, por 
conseqiiencia, risonhos, familiares, comunicativos 
como ele proprio e. (GUIMARAES, 1931:31)

22. Sempre que ler ele, leia-se povo.



Assim, em  outras palavras, ao contrario da festa devotada 
aos citados santos, ser considerada um a festa profana, ela e 
institufda com o um a festa que faz parte  do calendario do 
catolicismo popular e expressa exatamente, a  devogao e a crenga 
do brasileiro em  geral e, do nordestino, em  particular.

O  vies profano da festa e a construgao imaginaria de que 
os santos juninos sao, necessariamente festeiros, e representado 
por exemplo, por toda um a iconografia das imagens desses santos 
em  argila. E  com um  se observar nos espagos das festas juninas 
um a pega de barro  na qual os santos nao aparecem  m ais em  
seus altares, resguardados em  oratorios, m as sim, descem  de 
seus pedestais e vem  juntar-se a folia profana da festa construfda 
para hom enagea-los, de tal sorte que o anunciador da chegada 
do M essias, Sao Joao Batista, transform a-se em  sanfoneiro; o 
erudito da Igreja Catolica, Santo A ntonio, transform a-se em  
triangueiro e o prim eiro Papa e Pai da Igreja, Sao Pedro, 
transform a-se em  zabumbeiro, tem os ai um  “autentico” grupo 
de forro pe-de-serra, representado pelos principais santos do 
ciclojunino.

A o se apropriar do lado sagrado da tradigao crista que 
define Sao Joao Batista como austero e pregador de penitencias, 
a cham ada cultura popular busca um a aproxim agao com  esse 
santo, trazendo-o a terra, ao am biente da festa, ao seu espago 
profano; nao e a toa que os significados e m issao nao so de Sao 
Joao, mas de Santo Antonio e Sao Pedro se modificam na versao 
folclorica das festas juninas.

Santo A ntonio nao e m ais o estudioso nem  o brilhante 
orador da Igreja Catolica, e sim, “o santo protetor das mogas 
casadoiras” ; Sao Joao nao e m ais o batista que veio com bater o 
pecado e anunciar os novos tem pos que viriarn com  a chegada



do M essias, e sim, um  “adivinho” , um a especie de m agico, 
rodeado de simpatias e sortilegios os mais variados possfveis a 
fim  de atender e socorrer os seus fieis consulentes e Sao Pedro 
nao e m ais o im portante apostolo de Jesus, nem  sobre cuja 
responsabilidade ficou a de erguer a prim eira pedra  para 
construgao da Igreja Catolica, e sim, o “porteiro de ceu” .

Outros autores como Gilberto Freyre chamou a atengao 
sobre esta intim idade do portugues e, conseqiientem ente, do 
brasileiro, com  os santos catolicos. Para este, a aproxim agao 
dos fieis com  os seus santos de devogao e tao grande, que muitos 
passam  a  ser considerados com o m em bros da famflia, sem  
m encionar sobre o tratam ento a eles depositado, que chega ate 
a ser desrespeitoso. Para o referido autor, por exem plo, e

impossfvel conceber-se um Cristianismo portugues 
ou luso-brasileiro sem essa intimidade entre o devoto 
e o santo. Com Santo Antonio chega a haver sem- 
cerimonias obscenas. E com a imagem de Sao 
Gongalo jogava-se peteca em festas de Igreja dos 
tempos coloniais.

Em Portugal como no Brasil, enfeitam-se de teteias, 
de joias, de braceletes, de brincos, de coroas de 
ouro e diamante as imagens das Virgens queridas 
ou dos Meninos Deus como se fossem pessoas da 
famflia. Dao-se-lhes atributos humanos derei, de 
rainha, de pai, de mae, de filho, de namorado. Liga- 
se cada um deles a uma fase da vida domestica. 
(FREYRE, 1933:252)



A lguns folcloristas destacam  toda um a relagao de 
intimidade e proxim idade dos fieis com  o santo, a partir de um a 
com unicagao direta, m ediada por cangoes, quadras e versos 
que fazem  do proprio santo um  apaixonado e etem o amante das 
mulheres:

6  meu Sao Joao Batista,

Quem te deu as calgas largas? 

Foram as mogas das estradas 

Que sao desavergonhadas...

Sao Joao pra ver as mogas 

Fez uma ponte de vidro;

As mogas nao vao por ela

S. Joao fica perdido... (LIMA, 
1941:59-60)

Gilberto Freyre ao demonstrar a intimidade com asquais 
os fieis tratam  seus santos, assevera que com  Sao Joao Batista 
nao e diferente:

E Sao Joao Batista festejado no seu dia como se 
fosse um rapaz bonito e namorador, solto entre 
mogas casadoiras, que ate lhe dirigem pilherias: 
“D onde v indes, Sao Joao , que v indes tao 
molhadinho?” (FREYRE, 1933:251)



U m  outro folclorista portugues, Alberto Pimentel, enfatiza 
a figura de Sao Joao presente em  boa parte  das cargoes 
portuguesas com o um  sedutor irresistlvel, a conquistar as 
mulheres:

S. Joao por ser garoto 

E que faltou ao contrato:

Foi a fonte com tres mogas,

A v inda veio  com  quatro . 
(PIMENTEL, 1905:210)

Toda essa construgao discursiva em  tom o da figura do 
santo Sao Joao e, portanto, interpretadapelos folcloristas, como 
um a criagao popular, e o povo que com  sua imaginagao, inventa 
form as de contato com  o sagrado, aproxim ando e ate m esm o 
trazendo o santo, para o ambito do m undo profano. E, um a das 
maneiras preferenciais para propiciar a mencionada aproximagao, 
seria exatam ente “hum anizar” o santo, transform a-lo em  um  
galante conquistador e amigo do amor.

O utro im portante e fundam ental significado da festa 
joanina e a atribuigao dada a Sao Joao Batista com o o santo do 
fogo e da agua, nosso tem a a seguir.

2.5. O SA N TO  D O  FO G O  E D A  A G U A

A  literatura folclorica apresenta ainda outras facetas da 
figura de Sao Joao e das festas juninas, m erecem  destaque a



presenga dos elem entos fogo e agua na  instituigao e criagao 
imagetica, pratica e discursiva da festa.

No discurso dos folcloristas a importancia e simbologia 
do fogo na festa de Sao Joao e riqufssim a, o elem ento fogo e 
apresentado  com o um  dos p rinc ipals sfm bolos da  festa , 
particularm ente representado pelas fogueiras e pelos fogos de 
artificio.

Profundamente influenciados pelas analises de Sir. James 
Frazer no que se refere aos cultos prim itivos do fogo, dentre 
eles o habito de acender fogueiras, bem  com o pelas teses do 
solstfcio, as fogueiras tao fartam ente acessas na vespera do dia 
em  que se com em ora o nascim ento de Sao Joao, nada m ais 
seriam  que um a rem iniscencia dos antigos cultos pagaos de 
adoragao ao fogo:

O costume de acender grandes fogueiras, saltar 
sobre elas e fazer passar o gado em meio a elas, ou 
em torno delas, parece ter sido praticam ente 
universal em toda a Europa, e o mesmo podemos 
dizer das procissoes ou corridas com tochas pelos 
campos, pomares, pastos ou currais. (...) Quer tome 
a forma de fogueiras que sao acessas em pontos 
fixos, de tochas que sao levadas de um lugar para 
outro, ou de tigoes e cinzas retirados da fogueira 
consumida, acredita-se que o fogo promova o 
crescimento das plantagoes e o bem-estar dohomem 
e dos animais, sejapositivamente, estimulando-os, 
se ja  nega tivam en te , ev itando  os perigos e 
calamidades que os ameagam, como o trovao e o 
raio, o incendio, a peste, os parasitas, as pragas, a



esterilidade, a doenga e a bruxaria, que nao era o 
menos temido deles. (FRAZER, 1978:224)

Elemento por excelencia purificador, o fogo desempenha 
fungoes diversas: pressagio, protegao alem de ser propiciatorio. 
O fogo, portanto, e simbolizado como um  elemento magico.

O fogo ao mesmo tempo em  que encanta pela sua beleza, 
apavora pelo seu poder; o fogo no centro e o sol, que ilum ina e 
transmite a energia criadora, necessaria e imprescindfvel a vida. 
Gaston Bachelard assim se manifesta:

(...) Se tudo que muda lentamente se explica pela 
vida, tudo o que muda velozmente se explica pelo 
fogo. O fogo e ultravivo. O fogo e ultimo e universal. 
Vive em nosso coragao. Vive no ceu. Sobe das 
profundezas da substancia e se oferece como um 
amor. Toma a descer a materia e se oculta, latente, 
contido como o odio e a vinganga. Dentre todos os 
fenomenos, e realmente o unico capaz de receber 
tao nitidamente as duas valorizagoes contrarias: o 
bem e o mal. Ele hrilba no paraiso, abrasa no inferno. 
E dogura e tortura. (...). (BACHELARD, 1994:11)

N a noite de Sao Joao a fogueira e o m aior fogo, e a luz 
que dela em ana, clareia a  noite escura; os fogos de artiffcio, 
tambem cumprem sua fungao de iluminar os ceus. A  cor do fogo 
lem bra a m esm a cor da bandeira de Sao Joao, o unico santo 
cuj a bandeira e vermelha.



Classificado por muitos folcloristas como o santo do fogo, 
varias historias sao criadas a esse respeito com o a descrita por 
Karl Von Den Steinen:

A Sao Joao nao se dirigem promessas, pois ele 
dorme ate o dia do Jufzo, e ate la nao faz milagres. 
Se ele soubesse o dia em que e celebrada a sua 
festa, o mundo todo seria destruldo pelo fogo. Sendo 
o santo do fogo, ele e o unico que tem bandeira 
vermelha, a dos outros e branca. (STEINEN apud 
CASCUDO, 1956:173)

Existe um a outra variaqao para essa historia: a de que na 
vespera do dia em  que se com em ora o seu nascim ento, 23 de 
junho, Santa Isabel, sua mae, deixa-o dorm ir toda a noite e nao 
o acorda, pois se assim  o fizesse, e ele descesse a terra para ver 
a alegria dos festeiros, de tao feliz, colocaria, sem  querer, fogo 
no m undo. Por isso, ele so desperta no outro dia, 24 de junho. 
Outra variaqao dessa historia e apresentada por M ello M oraes 
Filho:

Quando Santa Isabel cantava, ninando o seu bendito 
filho, este lhe perguntou: - Minha mae, quando e o 
meu dia?

- “Dorme meu filhinho dorme; logo que ele for, eu 
te direi.” E Sao Joao dormiu. Acordando porem na 
noite de S. Pedro, e ouvindo foguetes e vendo 
fogueiras acesas, insistiu: - “Minha mae, quando e 
o meu dia?” -  “O teu dia ja  passou; acudiu-lhe ela.”
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-  “Ora, minha mae, por que nao me disse, que eu 
queria ir brincar na terra?”

Santa Isabel nao acordou a Joao, pois se o fizesse 
e se Sao Joao descesse do Ceu, o mundo se 
arrasaria em fogo! (FILHO, 1979:78)

E ssa lenda inspirou a criaqao de versos e cantigas 
populares que coligidos pelos folcloristas, podem  assim  ser 
descritos:

Se Sao Joao soubesse 

Quando era o seu dia,

Descia do ceu a terra 

Com prazer e alegria.

Minha mae quando e meu dia?

- Meu filho j a se passou!

- Numa festa tao bonita 

Minha mae nao me acordou?

Acorda, Joao!

Acorda, Joao!

Joao esta dormindo,

Nao acorda, nao!

(CASCUDO, 1954:477-478)

U m a outra explicaqao para  o costum e de acender 
fogueiras na noite de Sao Joao recebe m enor adesao entre os 
folcloristas; com  um  carater estritam ente religioso, m ontar e



acender fogueiras seriam  um a das m aneiras de relem brar um  
antigo gesto de Santa Isabel, m ae de Sao Joao Batista, que 
mandou acender um a grande fogueira numa montanha a fun desta 
servir de aviso a Santa M aria, m ae de Jesus, que seu filho havia 
nascido.

Essa form a de comunicagao -  m ediada pela fogueira -  
entre Santa Isabel e Santa Maria, para avisar sobre o nascimento 
de Sao Joao, e repetido, portanto, pelos fieis que a cada 23 de 
junho acendem  suas fogueiras para hom enagear o nascim ento 
do Batista. M ello M oraes F ilho e um  dos folcloristas que 
descreve a lenda das fogueiras de Sao Joao sob a  perspectiva 
religiosa:

Um dia, Nossa Senhora que trazia a Nosso Senhor 
Jesus Cristo foi visitar a sua prima Santa Isabel, 
que tambem trazia em seu bendito seio a Sao Joao 
B atista. A penas as duas sagradas prim as se 
avistaram, o divino Batista, que nao tardava a 
nascer, se ajoelhara em direqao a Jesus. Santa 
Isabel, que isto sentira, nao tardou em comunicar o 
milagre a virgem, que exultando perguntou-lhe:

Que sinal me dareis, quando nascer vosso filho?”
- mandarei plantar nesta montanha um mastro com 
uma boneca e acender em torno uma grande 
fogueira, respondeu-lhe. E de fato, na vespera de 
Sao Joao, a mae de Deus, vendo de sua morada 
uma fumacinha, labaredas e o mastro, partiu, indo 
visitar Santa Isabel. (MORAES FILHO, 1979:77).23

23. Convem acrescentar que na Bfblia Sagrada, em nenhum de seus Livros 
ou Evangelhos, existe qualquer registro sobre um acordo entre Santa 
Isabel e Santa Maria.



Q uanto  as ativ idades desenvolv idas ao redor das 
fogueiras, duas se destacam: o costume de passar em  suas brasas 
e a realizagao do ritual de com padrio de fogueira.

A  prim eira atividade, passar fogueira, descrita com  
profusao pelos folcloristas, e habito comum no Nordeste do Brasil, 
consiste em  um  gesto de coragem e ousadia; pois o festeiro deve 
pisar com os pes descalgos e atravessar um  determinado percurso 
de brasas, que foram  retirados da fogueira.

Para alguns folcloristas, como Luis da Camara Cascudo, 
que afirma ter presenciado esse ritual em  alguns municfpios dos 
Estados da Parafba e do R io G rande do N orte, “nada ha  de 
religioso, ou testem unho de fe, no ato de passar fogueira e sim 
divertimento, arrogancia desportiva.” (CASCUDO, 1954:678)

E m  outro trabalho, Luis C am ara C ascudo identifica a 
origem  desta pratica com  os cultos devotados a Feronia, um a 
das deusas da colheita e da distribuicao das safras na  regiao 
central da Italia. Ao retom ar Sir. James Frazer e cita-lo, o mesmo 
autor localiza esta pratica, situada no santuario da deusa, na qual 
certos hom ens andavam  descalqos sobre as brasas ardentes:

Atravessar o fogo, passing througt the fire, ou 
marchar sobre as brasas, fire walk, a cerimonia 
propiciatoria para conserva^ao e retengao da 
energia vitalizadora, do elemento vivificante e 
procriador, do princfpio ardente, sol, vida, semente. 
(CASCUDO, 1983:83)

A  segunda pratica, o com padrio de fogueira, e descrita 
pelos fo lc loristas com o um  ritua l herdado dos costum es 
portugueses e exerce um  papel social destacado: cria  laqos
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afetivos e de amizade bastante solidos entre aqueles que desejam 
se tom ar comadres e compadres de fogueira:

Durante a noite de Sao Joao, 23 para 24 de junho, 
rapazes e mogas se fazem compadres e comadres, 
mediante a recitagao da formula tradicional: “Sao 
Joao disse, Sao Pedro confirmou, que nos fossemos 
compadres, que Jesus Cristo mandou!...” Os dois 
ficam separados pela fogueira e mudam de lugar 
cada vez que a formula e dita. Na terceira vez, 
trocam aperto de mao e abrago gritando: “viva nos 
compadre!” Embora sem a tradigao severa do 
compadrio religioso, pela testemunha ao batismo 
de um filho, o compadre de Sao Joao, em certos 
pontos sertanejos, determina amizade segura e seria. 
(CASCUDO, 1954:295)24

Para outros folcloristas como Alceu M ayanard Araujo, 
a relagao de compadrio cumpre no Nordeste um a fungao social, 
e um a verdadeira instituigao a prom over o estreitam ento dos 
lagos de solidariedade, chegando a equiparar-se a m esm a 
importancia que a famflia, desempenha na sociedade;

No Nordeste brasileiro, muito mais do que noutras 
partes, uma das formas pela qual os moradores das 
comunidades rurais, dos “bairros”, das aglomeragoes 
urbanoides, demonstram a cordialidade e a escolha

24. Sir. James Frazer registrou essa mesma cerimonia na Sardenha, du
rante a festa de Sao Joao, onde os rapazes e mogas se fazem comadres e 
compadres. Compare e comare di San Giovanni. FRAZER, 1978, p. 133.
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do compadre. Verdadeira instituigao, paralela a da 
famflia, chegando as vezes a entrelagar um numero 
bem maior de membros atraves do “parentesco pelo 
coragao” do que pelo sangue. Ha provas evidentes 
nas comunidades rurais nordestinas de que os liames 
afetivos que prendem um compadre ao outro, sao 
por vezes, em certos aspectos, tao fortes como 
aqueles que unem irmaos (...).(ARAUJO, 1977:20- 
21)

A  festa do fogo se completa com  a utilizagao em  profusao 
de fogos de artiffc io 25 por toda a noite do d ia 23 de junho. O 
barulho em itido pela queim a dos fogos serve de instrum ento 
sim bolico de que esta noite e “noite de festa jun ina” , pois nao 
acontece em  nenhum  outro evento festivo, um  consum o tao 
expressivo de fogos, tanto a nfvel particular, quanto coletivo.

O  outro elemento descrito pelo discurso folclorico e que 
ajuda na construgao do m ito e da ritualfstica das festas juninas, 
particularmente de Sao Joao Batista e a agua. H a um a descrigao 
unanime entre os folcloristas investigados de que a agua durante 
a noite do santo, particularm ente a m eia-noite, possui poderes 
especiais.

A  sim bologia da agua e referente a sua capacidade de 
guardar, de conservar forgas. “E  pelo liquido afinal, 
que a vida se transm ite e se perpetua, ela e a 
omunicagao, o transporte, o contato m agico por 
excelencia.” (CASCUDO, 1971:126)

25. Informa Luis da Camara Cascudo, que foram os portugueses que 
trouxeram os fogos de artiffcio da China na segunda metade do seculo 
XVI, e que no Brasil chegaram no final do seculo XVII. CASCUDO, 
1967, p. 29.
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O s p o d e re s  d a  ag u a  n a  n o ite  de S ao  Jo ao  sao  
principalm ente dois: o de purificar e o de servir de 
oraculo aos fieis festeiros. Sobre o significado da agua 
como fonte e instrumento de purificagao, fomiula Gaston 
Bachelard:

E por ter a agua um poder ultimo que ela pode 
purificar o ser ultimo, que pode devolver a alma 
pecadora a brancura da neve. Lava-se moralmente 
aquele que e aspergido fisicamente (...) para a 
imaginaqao material, a substancia valorizada pode 
agir, mesmo em quantidade mfima (...). E a propria 
lei do devaneio de poder: ter sob um pequeno volume, 
na cavidade da mao, o meio para uma dominagao 
universal. (BACHELARD, 1989:149)

U m  habito comum, registrado no discurso folclorico, e a 
caminhada de festeiros, apos a meia-noite, em  diregao aos rios, 
agudes, nascentes d ’agua, pogos, ou qualquer outro local que 
arm azene o lfquido, para  se banharem  com  o fim  de se 
purificarem. Folcloristas como Pereira da Costa, descreve um a 
trova cantada pelos festeiros quando se diiigiam  aos banhos de 
purificagao nas cidades de Recife e Olinda, em  Pernambuco:

Meu Sao Joao,

Eu vou me lavar,

E as minhas mazelas 

Irei la deixar.

Oh meu Sao Joao,
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E ujam elavei:

E as minhas mazelas 

No rio deixei.

N ’agua de Sao Joao me lavei,

Toda a mazela que tinha, deixei. 
(COSTA apud C A SCU D O , 
1956:347)

N esses banhos coletivos nem  so os festeiros caem  na 
agua, existe a descrigao de rituais no qual e a im agem  do santo 
Sao Joao que e banhada, como informa Rossini Tavares de Lima:

Segundo a crendice popular, a lavagem  da imagem 
abengoa a agua, para que seja abundante no ano proximo, 
e nela e costume banharem-se os pes, rostos e outras 
partes do corpo, na esperanga de uma protegao contra 
doengas. Tambem, guardam-na em vidros, a fim de ser 
utilizada posteriormente na cura da dor de dente e de 
cabega. (LIMA, 1961:19)

Para o m esm o folclorista o habito  dos festeiros de se 
banharem  ou banhar a im agem  do santo nas aguas, possui um  
sentido religioso, para im itar o batismo ministrado por Sao Joao 
nas aguas do rio Jordao.

P a ra  Sir. Jam es F razer, o h ab ito  dos b anhos de 
purificaqao na noite do dia 23 de junho e anterior ao advento do 
Cristianismo; tal costume ja  existia em  varios cultos pagaos, entre 
eles no m ito de Adonis. N esse sentido, as festas de Sao Joao e
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os rituais dos banhos, nada m ais seriam  que um a continuagao 
desses antigos cultos, adaptados pelareligiao Catolica:

(...) Vimos que os ritos de Tamuz ou Adonis eram 
celebrados comumente no verao e, segundo Sao 
Jeronimo, sua data era em junho. Alem da data e 
de sua semelhanga em relagao aos vasos de ervas 
e cereais, ha uma outra afinidade entre as duas 
festas, a paga e a crista. Em ambas, a agua tern um 
papel destacado . Em  sua festa  de verao na 
Babilonia, a imagem de Tamuz, cujo nome significa 
“verdadeiro filho da agua profunda”, era banhada 
em agua pura; em sua festa de verao na Alexandria, 
a imagem de Adonis, com a de sua divina amante 
A frod ite , e ra  langada as ondas; e nas 
comemoragoes de verao na Grecia, os jardins de 
Adonis eram jogados no mar ou numa nascente: 
Ora, um aspecto importante da festa do solstfcio de 
verao ligado ao nome de Sao Joao e, ou costumava 
ser, a tradigao de banhar-se no mar, nas nascentes, 
nos rios ou no sereno, na noite da vespera ou no 
proprio dia da festa do solsticio. (FRAZER, 
1978:133)

A lem  do poder de purificagao e de cura de certas 
doengas, a agua na  vespera e dia de Sao Joao, possui o poder 
semelhante a de um  oraculo para desvendar se o festeiro vivera 
mais um a festa de Sao Joao; trata-se de um a adivinhagao descrita 
por folcloristas como Luis da Camara Cascudo, conhecida como 
aso m b ra n ’agua;
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N’agua duma vasilha qualquer ou num rio, agude 
ou lago, curvam-se os consulentes procurando 
divisar as feigoes retratadas no espelho reluzente. 
Nao podendo identificar-se, nao vera outro Sao 
Joao!...esta condenado a morte. (CASCUDO, 
1983:184)

Os folcloristas destacam ainda, o poder que certas ervas 
e plantas possuem  na  m adrugada das festas de Sao Joao, 
to rnando-se  bentas. D escrevem  tam bem , os poderes que 
circundam, que se soltam e vagueiam  na hora mais esperada ao 
m esm o tem po em  que m ais temida, a meia-noite. M om enta de 
encantamentos e sortilegios, ao mesmo tempo em  que de imensos 
perigos e cuidados, pois bruxas e o diabo estao a solta. H ora 
repleta de simbolismos e significados, m pturas e liminaridade, 
com o sera vista a seguir.

2.6. O M A G O  E  OS SEUS EN CA N TA M EN TO S

A  hora mais esperada pelos festeiros, segundo o discurso 
folclorico, e a m eia-noite da vespera em  que se com em ora o dia 
de  S ao  Joao . E ssa  h o ra  se rv e  com o  u m  m o m e n ta  de 
lim inaridade, um a intersegao entre o antes e o depois. A o soar 
as doze badaladas, o significado do tem po sinaliza para o irncio 
de certas praticas, com o os banhos de im ersao e em ersao, as 
adivinhagoes e sortilegios e a colheita de certas ervas e plantas, 
que se tom am  encantadas, com  poderes de cura e de anunciagao 
aperguntas que sao feitas pelos festeiros;



Como as fogueiras e, sobretudo, as aguas, tambem as 
ervas sao bentas na madragada de Sao Joao -  as 
vezes sobretudo por virtude do orvalho da noite e, 
colhidas nessa ocasiao, possuem virtudes especlficas 
referidas a saude, a felicidade, designadamente nos 
amores e no casamento, operando por agao direta 
ou como fatores d ivinatorios. E esta crenga, 
documentada em grande parte no cancioneiro 
popular, esta na base de inumeras praticas e lendas 
relacionadas com determinadas especies, sobretudo 
aromaticas. (OLIVEIRA, 1965:76)

A  relagao das festas de Sao Joao com  antigas praticas 
pagas e, com o ja  observado ao longo dessas paginas, bastante 
frequente, dal ser corriqueira a ligagao da festa com  os ciclos da 
vida vegetal, seu crescim ento e fecundidade. E  neste sentido, 
Lius da Cam ara Cascudo form ula que todas as ervas sao bentas 
na m anha de Sao Jo ao !. E  acrescenta:

Em  P o rtuga l as superstigoes Joan inas sao 
incontaveis, referentes as plantas, as raizes, as 
sementes. O azevinho bonifado de vinho e amuleto.
O fincho, rosmaninho, alecrim, sabugueiro livram 
do raio quando colhidos na manha oblacional do 
precursor. De sete em sete anos a boliana (valeriana) 
floresce pelo Sao Joao, e essa flor e quase um 
talisma. O feto real (“Osmunda regalis”, Lineu) e 
dessa especie magica. A colheita das uvas propicia 
messe milagrosa. As alcachofras sao passadas no 
calor das fogueiras e atiradas para o telhado. Se 
reverdecem  ou nao na m anha subseq iien te  
prognosticam o estado afetivo de quern mereceu a
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consulta, felicidade ou desgraga. Identicamente 
pratica-se com a erva-pinheira. Dois juncos iguais 
sao cortados, representando os namorados. Postos 
ao sereno, crescerao durante a noite e o mais 
alentado dira quem mais ama. No Brasil plantam, 
tres dias ou mais, antes do Sao Joao, cabegas de 
alho num vaso, com terra bem estrumada e umida. 
Na manha do dia de Sao Joao quantas cabegas 
hajam brotado quantos anos de espera para casar. 
Sem eiam  cevada, coentro, arroz em latinhas 
especiais, abundantemente regadas e cuidadas. 
Verifica-se se aparece a plantinha a superfxcie ou 
se os graos do milho rebentaram. Auguram sim ou 
nao, no caso de fecundidade ou esterilidade. O 
milho colhido na manha de Sao Joao se o numero 
de espigas e par quer dizer que “sim” e impar quer 
dizer “nao”. (CASCUDO, 1983: 122-123)

Para explicar a rela§ao entre o poder das ervas e as 
festas de Sao Joao, m uitos dos fo lcloristas investigados, 
a s so c ia m -n o  ao s  a n tig o s  c u lto s  a g ra r io s , p ra tic a d o s  
particularm ente nos jard ins de A donis, deus da vegetagao, 
especialmente dos cereals;

O mes em que Adonis era festejado e o mes de 
Tammuz, correspondendo mais ou menos ao nosso 
junho. De qualquer maneira coincide com o solstfcio 
de verao na Europa, justificando o processo das 
sementes nos chamados jardins de Adonis tao 
popularizados em Espanha, Portugal, Franca, Italia
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e no culto judaico, embora nesta parte contrariado 
pe la  au ste ridade  rabxnica. E ssas nossas 
adivinhagoes sao reminiscencias vivas, indiscutiveis 
e verdadeiras dos cultos agrarios, em convergencia 
para uma tradigao crista. (CASCUDO, 1983:189).

A  m esm a tese da relagao entre o deus da vegetagao 
com  Sao Joao Batista e apontada por Sir. Jam es F ra z e r :

Esses jardins de Adonis, sao muito naturalmente, 
interpretados como representagoes do deus, ou 
manifestagoes de seu poder, que, de acordo com a 
sua natureza original, tomavam forma vegetal, ao 
passo que suas imagens, com as quais eram levadas 
e jogadas a agua, o retratavam  sob sua forma 
humana, posterior. Todas essas cerimonias de 
Adonis se estamos certos, eram originalmente 
realizadas como sortilegios para prom over o 
crescimento ou renascimento da vegetagao, e o 
princfpio pelo qual se supunha que produziriam tal 
efeito era o da magia homeopatica ou imitativa. 
(FRAZER, 1978:132)

U m a outra evidencia que com prova a tese de que Sao 
Joao e o escolhido para ser o substitute do deus da vegetagao, 
A donis, e ainda apresentada po r Luis da C am ara C ascudo 
quando descreve o habito  com um  dos festeiros m ontarem  
m astros com  a bandeira do santo e nelas colocar oferendas de 
alimentos, com o um a das maneiras de invocar o santo para que 
suas terras sejam ferteis e obtenham  colheitas abundantes:
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A bandeira do santo, no alto do Mastro, informa 
que ele esta presente na sua festa e aguarda o 
concurso de seus fieis. Sempre que o mastro estiver 
com oferendas, frutos, flores, fitas, entao revive um 
vestxgio do culto da vegetagao. (...) (CASCUDO, 
1954:564)

Alem  dos poderes das plantas e ervas presentes na noite 
de Sao Joao, a  m eia-noite revela outros poderes e agouros, esta 
hora e o momento por excelencia, do extraordinario, e o momento 
magico para os jogos divinatorios, mas e tam bem  a hora em  que 
as bruxas e o diabo estao a solta. Segundo o folclore portugues:

Nesta noite, os ares estao povoados por seres, beneficos 
ou maleficos -  bruxas, formas fecundas, prognosticos 
varios -  , que ora se manifestam espontaneamente para 
nosso bem ou contra nos, ora se captam a nosso favor, 
ora se esconjuram  por meio de praticas adequadas, 
sobretudo utilizando o fogo, a agua, as ervas. No Barroso, 
na vespera de S. Joao, poem-se ramos de sabugueiro nos 
buracos das fechaduras e nas janelas, para nao entrarem 
as bruxas que andam a solta nessa noite. (OLIVEIRA, 
1965:65)

Folcloristas brasileiros igualmente registrant os poderes 
sobrenaturais e extraordinarios na noite de Sao Joao nos sftios e 
cidades do Pais, cujo in tento e dem onstrar que tais crengas, 
herdadas do europeu, e transplantadas para o B rasil pelos 
portugueses, descrevem situagoes de agouros que se evidenciam 
nessa noite, a exem plo de Leonardo M ota;
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Na encruzilhada, ao dar meia-noite, o diabo aparecera, 
precedido de ventanias e pavores! Feliz de quem apertar- 
lhe a mao, estabelecendo com ele um pacto venturoso na 
conquista de mulheres, para ser cantador, tocador de viola, 
jogador etc. A arruda florescera naquela noite de agouros: 
estendei um pano bem alvejante diante dela que o Anjo 
das T revas nao tarda  v ir co lher as sem entes; se 
conseguirdes segurar na mao cabeluda de sata, a fortuna 
vos sorrira. (MOTA, 1976:192)

A  partir do exposto, a festa  dedicada a Sao Joao nada 
mais seria que um a reminiscencia de antigos cultos agrarios e ao 
deus da vegeta§ao e dos cereals, talvez tambem por esse motivo, 
um a das caracteristicas mais marcantes dessa festa, seja a  fartura 
de com ida presente nas m esas daqueles que com em oram  o 
n asc im en to  do san to . O d estaq u e  p a ra  im p o rta n c ia  da 
gastronom ia junina, com o ultim o elem ento de construqao de 
sentidos das festas de Sao Joao, sera abordado a seguir.

2 .7 . O S A N T O  D A  F A R T U R A : A  F E S T A  D A  
G A STRO N O M IA  JO A N IN A

As festas de Sao Joao sao com um ente analisadas pela 
literatura folclorica com o a festa da fartura; a  m esa posta com  
toda um a variedade de doces, bolos e bebidas sao um  dos mais 
destacados pretextos para sua realizaqao. Nao e a toa, portanto, 
que para muitos estudiosos, a exemplo de Roger Bastide, a razao 
da festa seja a comemoraqao das colheitas e, um a das maneiras 
de agradece-las, e exatam ente a prom oqao de um  evento no 
qual a fartura e a oferta de alim entos sejam  seus principais 
sfmbolos;
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(...) Sao Joao precede a colheita, esta colheita da qual 
dependera a felicidade ou a desgraga, a prosperidade ou 
a miseria do campones. Uma angustia se manifesta na 
alegria das cerimonias. Trata-se de captar em prol das 
colheitas toda forga sobrenatural. E por isso que Alceu 
Mayanard Araujo tem razao ao dizer que Sao Joao, mais 
que o dia primeiro de janeiro, e aqui o comego do ano 
para as populagoes rurais. (...) nao se trata de um dia de 
festa mas de um ciclo, que comega no dia 13 de junho, dia 
de Santo Antonio, para terminar no dia 29, dia de Sao 
Pedro; e que durante todo esse perfodo, ouve-se estourar, 
por toda parte, bombas, foguetes brilhantes, igual em 
Portugal. E que na verdade, o solstfcio de invemo brasileiro 
e a mudanga de um ano cosmico, a cada evolugao do 
cosmos se produz uma especie de fissura na ordem real, 
em conseqiiencia da qual as influencias maleficas podem 
passar, e os maus espfritos sao cagados apenas pelo 
barulho. (BASTIDE, 1979:69)

U m  dos folcloristas que criticam  a tese de que as festas 
jun inas sao precedidas pela  colheita e situadas no perfodo de 
mudanga das estagoes, bem  como ligadas ao perfodo do solstfcio, 
e Rossini Tavares de Lima, para este:

Nao e verdade como assinala Roger Bastide que 
(as festas juninas) resistiu no Brasil ao desencontro 
das estagoes, porque se apoia sobre o ritmo de vida 
campesina, acrescentando para defender sua tese, 
que ele preludia a colheita. No Estado de Sao Paulo 
pelo menos, de modo generico, a colheita se faz em 
abril e maio; junho e o mes de geadas, assim como 
julho.(...) (LIMA, 1961:18)
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N o entanto, G ilberto Freyre aproxim a-se de R oger 
Bastide quando afirma que

O Sao Joao e no Brasil, alem de festa afrodisfaca, 
a festa agricola por excelencia. A festa do milho, 
cujos produtos culinarios -  a canjica, a pamonha, o 
bolo -  enchem as mesas patriarcais para os vastos 
comenzainas dameia-noite. (FREYRE, 1933:274)

A  culinariajunina e vasta e repleta de significados; Gilberto 
Freyre ainda chega a destacar o aspecto falico de certas comidas 
e suas denom inaqoes, acentuando-se, portanto , o carater 
afrodisfaco da festa. C om ida e erotism o, paladar e libido, se 
m isturam  no jogo  dos significados; de m odo que a m esa posta 
serve de aproxim aqao entre as pessoas e a term inologia dos 
q u itu te s  e d o c e s  e x p o s to s  a d e g u s ta g a o  s ig n if ic a m , 
sim bolicam ente, o consum o de com idas ao m esm o tem po em  
que de desej os sensuais:

A culinaria portuguesa, tanto quanto o hagiologico, 
recorda nos velhos nomes de quitutes e gulodices, 
nas formas e omamentos meio falicos de bolos e 
doces, na condim entaqao picante, com o que 
afrodisfaca, dos guisados, cozidos e molhos, a 
vibragao erotica, a tensao procriadora que Portugal 
precisou de m anter na sua epoca in tensa de 
imperialismo colonizador. Na culinaria colonial 
brasileira surpreendem-se iguais estfmulos ao amor 
e a fecundidade. Mesmo nos nomes de doces e
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bolos de convento, fabricado por maos seraficas, 
de freiras, sente-se as vezes a intengao afrodisfaca, 
o toque feminino a confundir-se com o mfstico: 
suspiros-de-freira, toucinho-do-ceu, barriga-de- 
freira, manjar-do-ceu, papos-de-anjo. Eram os 
bolos e doces por que suspiravam os freiraticos a 
portaria dos conventos. Nao podendo entregar-se 
em came a todos os seus adoradores, muitas freiras 
davam-se a eles nos bolos e caramelos. Estes 
adquiriram uma especie de simbolismo sexual. 
(FREYRE, 1933:275)

Poderes extraordinarios, erotismo, fartura e fertilidade, 
m arcam  portanto, os sentidos atribufdos a Sao Joao, por ocasiao 
das festas jun inas. E  fato recorrente entre os fo lcloristas 
analisados, o destaque dado especialm ente a este santo, em  
detrimento dos outros dois que compoem o chamado ciclo junino, 
Santo A ntonio e Sao Pedro. Sao Joao e apresentado com o o 
m ais am ado e festejado dentre os citados santos, da l que sua 
importancia chega a significar a propria festa, alguns folcloristas 
nem  utilizam o termo ciclo junino, para fazer mengao ao mes de 
junho, mas ciclo joanino, num a clara referenda a Sao Joao.

E  possivel que tal fato deva-se a profunda relagao de 
comparagao realizada entre o citado santo e antigas divindades 
pag as, de m an e ira  que  na  am bigao  de descrever, c ria r 
caracteristicas e tipologias para a festa, o caminho mais pratico 
seria m uito m ais o de individualizar um  santo, construindo 
referencias diretas com  outros cultos, do que o de se tom ar o 
ciclo com o um  todo.

E  neste sentido, que em  nenhum  momento, os discursos 
dos folcloristas investigados, propoem  relagoes entre antigas
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divindades pagas a  Santo Antonio ou Sao Pedro, por exemplo. 
Tal assertiva comprova como a tese do solstfcio e adotada pelos 
folcloristas que descreveram as festas juninas no Brasil, pois se 
a festa devotada a Santo Antonio e realizada a  13 de junho e a 
de Sao Pedro, a  29 de junho , nao teria  com o se sustentar o 
solstfcio, que cai exatamente, segundo a versao descrita ao longo 
dessas paginas, no dia 23 de junho.

U m a vez convencionada a interpretagao de que a festa 
acontece no perfodo do solstfcio de verao europeu, seria pouco 
provavel que outros sentidos fossem incorporados para se pensar 
a festa  de Sao Joao no Brasil, alem  de seu carater m agico, 
sobrenatural, affodisfaco e gastronomico; pois, ao ser adotada a 
analise de que o festejo, tal como acontece no Pafs, e um a heranga 
trazida pelos portugueses, e obvio que a festa so poderia “ter a 
cara” de seu lugar de origem.

A  festa  de Sao Joao assim , com o pode ser observado 
pela  literatura e discurso folclorico apresentados, assum e um  
lugar de destacada im portancia. Trata-se de um a festa central 
dentro do calendario de festas no Brasil e presta-se entre outras 
coisas, para  unir o sagrado com  o profano, a fam flia com  a 
comunidade, o rural com o urbano, a tradigao com a modemidade, 
o passado com  o presente, a ordem  com  a desordem, o interdito 
com  o permitido, etc.

A  festa de Sao Joao presta-se a varios e diversificados 
significados pela propria forga cultural que possui esse folguedo, 
esse evento m ultifacetado e apaixonante que e a noite de Sao 
Joao.
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CONSIDERAgOES FINAIS

A pos essa rapida e breve incursao pelos discursos de 
construgao da figura m ftica de Sao Joao B atista  na literatura 
bfblica e folclorica se sobressaiu a riqueza da produgao cultural 
sincretica e hfbrida de um  povo que nao cessa de inventar e criar 
sentidos para as suas praticas.

O hibridism o e o sincretism o culturais parecem  ser a 
chave que d esvenda  a solugao p a ra  o p aradoxo  o ra  da 
conciliagao, ora da justaposigao de dois discursos ate entao 
inconciliaveis: o bfblico e o folclorico.

E  gragas ao hibridism o e ao sincretismo culturais que e 
possfvel a conciliagao de um  arraial com  um a Igrejinha de Sao 
Joao cenografica, m ontada nos espagos urbanos das cidades 
nordestinas; que e possfvel “festar” e “dar v ivas” ao “santo 
casam enteiro” ao m esm o tem po em  que ao “precursor do 
M essias” e assim  por diante. O profano e o sagrado cam inham  
jun tos nao so porque a d istancia entre am bos e tenue, m as 
sobretudo, porque ambos sao produtos de invengoes imageticas, 
praticas e discursivas criadas e recriadas para substancializar, 
justificar e instituir, determinadas praticas culturais.

O que parece estar em  jo g o  e a salutar po lifonia dos 
discursos, das pretensas origens e significados dafesta; sao os 
simbolismos que ora apontam para a fe e crenga no santo martir, 
ora para o festeiro que adora brincar na e com  a sua festa.

E  sobre os alicerces e feixes desse aparente paradoxo 
que se instituem as festas de Sao Joao no Brasil e, particularmente, 
no Nordeste.

E  sob a arm adura de um  discurso poderoso com o o 
bfblico e bonachao, com o o folclorico, que reside a substantia,
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o poder para instituigao e pratica dos m ega eventos construfdos 
todos os anos em  diversas cidades do Nordeste.

Nessas cidades, tais discursos se exacerbam, atingem  a 
sua plenitude fantasmagorica. A  alegoria e o espetaculo clamam 
pelo povo, que em  transe, passam  a identificar a festa como sua, 
nao e m as o santo que esta em  jogo, m as a propriedade de uso 
de sua imagem como instrumento de poder, de saber, de alteridade 
e de multiplicidade.

M axim as como: “o santo e nosso!” , “a festa e nossa!” , 
se sobrepoem aos discursos anteriormente criados, pois a busca 
por novas sensibilidades e subjetividades se tom a o cem e da 
questao; cabe agora desvenda-las, desnuda-las para m ostrar a 
genialidade, a criatividade de um  povo e de um a cidade sob a 
arm adura e protegao do seu santo, seja atraves de seu santo 
nom e, seja atraves de sua festa .

D oravante nao ha com o distinguir o santo austero e 
pregador de penitencias do “santo do caneirinho’’, pois todos os 
dois cafram  no gosto do povo e de sua cultura; se m isturaram  
num  caldeirao de afetividades, gostos e devires demonstrando- 
nos enfim, que o que menos importa, e amputa-lo, dividi-lo, pois 
a festa  e o festar e m ais im portante do que qualquer querela, 
cremos que ja  devidamente comprovada, totalmente inutil.

M as vale o recado: a partir de agora que nao se confunda 
m ais o santo Sao Joao. Parte de sua historia, sua saga e seu 
lugar na cu ltura e no coragao dos hom ens esperam os ter 
desvendado, jogam os agora a peteca para  outrem  que queira 
d ec ifra r  novos sen tid o s/s ig n ificad o s p a ra  tao  exem plar 
personagem.
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