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Contar historias sempre foi a arte de conta-las de 
novo, e ela se perde quando as historias nao sao 
mais conservadas. Ela se perde porque ninguem 
mais fia ou tece enquanto ouve a historia. Quanto 
mais o ouvinte se esquece de si mesmo, mais pro- 
fundamente se grava nele o que e ouvido. (...). As- 
sim se teceu a rede em que est& guardado o dom 
narrativo. E assim essa rede se desfaz hoje por to- 
dos os lados, depois de ter sido tecido, ha mile- 
nios, em tomo das mais antigas formas de traba- 
lho manual.

(Walter Benjamin. Magia e tecnica, arte e politica: 
ensaios sobre a literatura e a historia da cultura, 
1993, p. 205)
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PrefAcio

A H istOria bem Pesquisada

A experiencia da pesquisa em Historia no Brasil, desde mea- 
dos do seculo XX, tendeu a se associar crescentemente aos espagos 
universitarios. Foi uma significativa mudanga em relagao as tradi- 
goes de formagao e investigagao em Historia entre n6s, desde o se
culo XIX. Ate os anos 30 do seculo passado -  e mesmo depois, em- 
bora em escala decrescente -, os historiadores brasileiros eram for- 
mados na condigao de escritores dotados de uma erudigao especlfi- 
ca: o trato com documentos de epoca e arquivos, a leitura de escri- 
tos teoricos e filosoficos sobre sua area de interesse. Nao e ocasional 
que tantos de nossos historiadores mais importantes foram para a 
Academia Brasileira de Letras (ou suas congeneres estaduais) e que 
obras primas da literatura nacional, como Os sertoes, de Euclides da 
Cunha, se tenham originado de densa reflexao historica. A inexis- 
tencia de cursos universitarios de Ciencias Humanas (ou, mais ge- 
nericamente, de Letras) no pals, ate a decada assinalada, fazia com 
que muitos historiadores se formassem em areas humanlsticas co
mo Direito ou Estudos Religiosos (seminarios catolicos), alem de 
tantos que eram provenientes de campos de conhecimento diversi- 
ficados, marcados por diferentes interesses humanisticos -  Enge- 
nharia, Medicina, Estudos Militares (academias do Exercito, especi- 
almente).

Esse quadro comegou a sofrer alteragoes desde os anos 30 do 
seculo XX. Tres dos mais importantes inovadores no campo brasi- 
leiro de conhecimento historico naquele momento -  Gilberto Fre- 
yre, Sergio Buarque de Holanda e Caio Prado Jr. -  tiveram forma- 
goes academicas originalmente em areas humanlsticas conexas (An- 
tropologia no caso do primeiro autor, Direito nos outros), desdo- 
bradas em estudos complementares especlficos: Buarque de Ho
landa na Alemanha, Prado Jr. em Sao Paulo. O ultimo historiador ja 
possui articulagoes com a recem-fundada Faculdade de Filosofia, 
Ciencias e Letras, da Universidade de Sao Paulo, onde Prado Jr.
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chegou a conviver com Fernand Braudel, autor frances pioneiro na 
criagao da FFCL/USP e que, depois, resenharia o classico Formagao 
do Brasil contemporaneo nas paginas da prestigiada revista Annales.

Freyre, Buarque de Holanda e Prado Jr. deram irdcio ao esti- 
lo mais habitual de formagao e pratica de pesquisa na area de His
toria entre nos, associadas a universidade. E claro que, durante de- 
cadas, as modalidades anteriores de formagao e pratica de pesquisa 
ainda se manteriam. Freyre e Buarque de Holanda preservaram a 
tradigao de escrever Historia em grande estilo literario. Intelectuais 
com formagoes diversas geraram obras muito significativas, como 
podemos observar em Nelson Werneck Sodre (militar), Raymundo 
Faoro (jurista) e nosso contemporaneo Evaldo Cabral de Melo (di- 
plomata). Mas a tendencia foi se tornarem excegoes num universo 
de profissionais formados diretamente em Historia e atuantes nesse 
campo universitario de saber.

Certamente, a pesquisa universitaria, em Historia, demorou 
a se ampliar para diferentes espagos do territorio brasileiro. Ate a 
decada de 70 do seculo XX, as pos-graduagoes na area se concen- 
travam mais em Sao Paulo e Rio de Janeiro, com expansoes para 
outras regioes (o doutorado na Universidade Federal do Parana, o 
mestrado e depois doutorado na Universidade Federal de Pernam
buco, por exemplo). Os Institutos Historicos e Geograficos ainda 
desempenhavam fungao central para a pesquisa historica e a pre- 
servagao de documentos de epoca em muitos estados brasileiros, 
tarefa que, depois, compartilhariam com as universidades e os ar- 
quivos publicos criados ou ampliados.

A partir dos anos 70/80, um novo papel da pos-graduagao 
em Historia se consolidou no Brasil. O numero cada vez maior de 
mestrandos e doutorandos assumiu visivel importancia nos qua
dras da pesquisa historica entre nos, a ponto de a ANPUH (Associ- 
agao Nacional de Professores Universitarios de Historia) ser palco 
de acirrada disputa pela abertura de seus quadros a presenga da- 
queles novos historiadores. Desde entao, consolidaram-se os qua
dros docentes universitarios de Historia pos-graduados e, mais re- 
centemente, mestrados e doutorados na area em todo o territorio
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nacional, quer por iniciativa de diferentes grupos academicos lo
cals, quer pela associagao entre programas consolidados e univer- 
sidades mais recentes -  os mestrados e doutorados interinstitucio- 
nais (MINTER e DINTER), patrocinados pela CAPES. E essa dina- 
mica se desdobrou tambem para as graduagoes em Historia, cres- 
centemente comprometidas com a pesquisa (Iniciagao cientifica e 
projetos similares). A publicagao de periodicos especializados, cole- 
taneas e obras individuals acompanhou essa dinamica, confirman- 
do a tendencia a descentralizagao da pesquisa historia entre nos e o 
peso cada vez maior da universidade no processo.

E nesse universo que podemos apreciar e saudar a publica
gao destes "Estudos culturais", novo volume da serie "Cademos 
textos didaticos", pela Universidade Federal de Campina Grande. 
Ela evidencia a solidez de uma graduagao e de um mestrado em 
Historia, ainda recentes, mas ja capazes de gerarem pesquisa origi
nal e atualizada. A propria opgao pelo campo de Estudos culturais 
e um sinal de dialogo com tendencias nacionais e internacionais da 
pesquisa nessa area -  vale lembrar que o Grupo de Trabalho de 
Historia da ANPUH promove, a cada dois anos, um concorrido 
encontro de pesquisadores desse universo de debate.

Os textos reunidos, dotados de qualidade intelectual apreci- 
avel e reveladores de esforgo empirico e interpretative, abordam 
equitativamente campos tematicos de Historia regional e local (Si- 
rino, Severino, Ramos e Brandao), Historia nacional (Cordao) e His
toria internacional (Faria e Lima): se a atengao ao local e regional e 
sempre necessaria para qualquer centro universitario de pesquisa, 
os dialogos com o nacional e o internacional reafirmam a condigao 
universal do conhecimento produzido, fazendo-nos lembrar, ainda, 
que cada uma dessas instancias existe sempre em articulagao com 
as demais.

As problematicas de conhecimento abordadas, por sua vez, 
abrangem um leque que vai da cultura pouco vislvel enquanto tal 
(Faria, Sirino, Severino e Ramos) a analise de autores classicos 
(Brandao e Lima) e a discussao da politica institucional (Cordao).
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A publicagao deste volume, portanto, deve ser recebida com 
alegria pelas conquistas de conhecimento que ele ja demonstra e, 
tambem, como um desafio para professores e alunos da UFCG e de 
outras entidades semelhantes: novas iniciativas dessa natureza de- 
vem ser encaradas como produtos de primeira necessidade para a 
pesquisa historica brasileira.

Sao Paulo, 07 de outubro de 2008 
Marcos Silva
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A PR ESEN TA gA O

Em 2005 nascia na UFCG o Grupo de Estudos Culturais. A- 
contecimento que possibilitou construir e acumular discussoes so- 
bre teoria e metodologia da Histdria em articulagao com os interes- 
ses de pesquisa de cada um de seus componentes. Grupo de volun
taries, constituido, quase que exclusivamente, por estudantes do 
curso de graduagao em Historia que se reuniram, pelo menos, uma 
vez por semana durante tres anos (2005-2007). No transcorrer do 
trajeto muitos foram os estudantes-pesquisadores que la se fizeram 
presentes, alguns em carater de permanencia, outros como "curio- 
sos" na busca de um espago com que estabelecessem sentimento 
identitario.

Mimetizemos seus nomes, pois as pessoas, talvez mais que 
as coisas, precisam ser nomeadas e, mesmo, marcadas com os sig- 
nos que as representam para nao serem olvidadas, como belamente 
nos ensinou Gabriel Garcia Marquez. Assim, temos que, o nucleo 
inicial e permanente foi constituido por Michelly Pereira de Sousa 
Cordao, Lauriceia Galdino dos Santos, Ivone Agra Brandao, Elton 
John da Silva Farias, Robson Victor de Araujo, Fabiana Silveira, 
Romulo Henrique Andrade Silva, Vanessa Costa de Macedo, Jean 
Frangois Figueiredo Sirino, Camila Martins de Freitas; contou com 
as participagoes e contribuigoes de Gilmaria Salviano Severino, Ch- 
yara Charllote Bezerra Ad vincula, Wagner Geminiano, Denllson 
Albuquerque, Paulo Eduardo Carvalho Silva, Evangley de Queiroz 
Galdino, Shirlayne Costa Querino, nucleo que participou de forma 
assidua, mas que por variados motivos (termino do curso e deslo- 
camento para outra cidade para cursar mestrado, termino do curso 
e insergao no mercado de trabalho, busca de outras leituras, etc) se 
afastou das atividades cotidianas do grupo; os alunos Allison Luna 
e Adjefferson Vieira Alves da Silva entraram depois e se mantive- 
ram como membros permanentes do grupo ate o periodo em que 
suas atividades foram suspensas (inicio de 2008). Em face de o 
Grupo ser caracterizado como espago de discussao em que, "todo e 
qualquer um" (estudante universit&rio, pesquisador, professor), 
podia assistir/participar de suas atividades, contou-se com uma
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consideravel lista de alunosque participaram mais esporadicamen- 
te; nesse hall lembramos dos nomes de Fernanda Pinto, Jean Paul 
Gouveia Meira, Muriel Oliveira Diniz, Andre Luiz Almeida Ouri- 
ques, Gustavo Henrique Silva, Audrey Willy Carvalho, Hallyson 
Alves Bezerra, Flavio Andre Alves Brito, Lais Medeiros Cavalcante, 
Naine Cavalcanti de Oliveira e Harriet Karolina Galdino dos San
tos. Contou-se, tambem, com p articip ates mais pontuais e, mes- 
mo, massivas nos eventos organizados pelos integrantes permanen- 
tes do grupo, cabendo aqui destacar os I, II e III saraus culturais -  
Sarau cultural: helenistico e mugulmano, ocorrido em 19 de maio 
de 2006; Sarau cultural: da antiguidade ao medievo, realizado em 
11 de maio de 2007; Sarau cultural: a belle epoque parisiense, em 21 
de setembro de 2007 - e o Seminario Tematico (dezembro de 2007 a 
fevereiro de 2008).

Os ensaios que seguem sao os frutos das interlocugoes feitas 
no grupo, ainda que nao possamos ter a pretensao de limita-los 
aquelas.

Roger Chartier, Michel de Certeau, Carlo Ginzburg, Robert 
Darnton, Clifford Geertz, E.P.Thompson, Raymund Williams, Mi
chel Foucault, autorizaram a maior parte das discussoes teorico- 
metodologicas focalizadas pelo grupo. Pesquisadores que apresen- 
tam multiplas leituras das sociedades que problematizam. Suas 
concepgoes foram manipuladas nos debates presenciais do grupo, 
mas, o foram, tambem, nos ensaios que seguem, a fim de legitimar 
as falas dos articulistas na seara dos estudos historicos.

O desejo e, sem duvida, nessas linhas que pretendem apre- 
sentar os trabalhos, reconhecer o esforgo de cada um dos articulis
tas, como tambem, dos demais interlocutores que, implicitamente, 
estao presentes no material aqui sistematizado. Entendendo que 
outros frutos serao colhidos nesse pomar que nos acostumamos a 
frequentar e que atende pela alcunha de Grupo de estudos cultu
rais da UFCG.

Marinalva Vilar de Lima 
Sao Paulo, 07 de outubro de 2008
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1 P o r  U m a  H is t o r ia  (C u l t u r a l ) d o  R o c k  cn ’ R o l l

Elton John da Silva Farias

Era uma vez, na cidadezinha de Pinner, localizada no con- 
dado ingles de Middlesex, um rapaz timido, nao exatamente boni- 
to, filho de Stanley Dwight, um renomado piloto-lider da RAF -  
Forga Aerea Britanica.

Nascido dois anos apos o termino oficial da Segunda Guerra 
Mundial, numa Inglaterra em reconstrugao, Reginald Kenneth 
Dwight cresceu como qualquer garoto e enfrentou muitos proble- 
mas que vdrios outros meninos da mesma idade costumam viven- 
ciar: passou toda sua infancia e boa parte da adolescencia tendo 
problemas de relacionamento com seu pai, que, por sua vez, tentou 
cria-lo nos mais rigorosos moldes do vitorianismo1 ingles e disci- 
plina-lo (ou ao menos tentar), para honrar e manter a tradigao da 
familia Dwight e os "bons costumes" conservadores, tipicos de in- 
gleses "refinados". A vigilancia do seu pai era tamanha que Regi
nald tinha como unico e maior apoio o colo amigo de sua mae que, 
sempre que podia, criava, atraves de agoes taticas2, formas de bur- 
lar as ordens do marido, permitindo ao seu filho um maior conforto 
e oferecendo-lhe um caminho para esquecer ou amenizar os trau
mas constantes que o seguiam, devido as varias brigas e discussSes 
que o casal, nas poucas vezes que se via, realizava.

1 Entende-se por vitorianismo, uma maneira de pensar e agir, predominante no seculo 
XIX, que tinha como maiores prindpios, a "ordem" e a "decencia". Como disse o autor 
James Lincoln Collier, "os bons vitorianos tomavam pouca bebida alcoolica ou nenhuma, 
procuravam, ou pelo menos tentavam, restringir o sexo ao leito conjugal, desaprovavam 
qualquer tipo de danga, mesmo as mais decorosas, franziam o cenho praguejando contra a 
nudez e contra ate mesmo as lutas de boxe e a falta de higiene. As mulheres govemavam 
dentro de casa, mas nao fora dela, e as criangas eram educadas para ser bons vitorianos". 
Cf. COLLIER, James Lincoln. A inevitabilidade do jazz nos Estados Unidos. In: Jazz: a autenti- 
ca mtisica americana. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1995, p. 11.

2 Sobre o debate acerca das taticas e estrategias, ver: CERTEAU, Michel de. A invengdo do 
cotidiano: artes de fazer. Trad.: Ephraim Ferreira Alves. Petropolis: Vozes, 1996.
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Os anos iam passando e, ironicamente, com o mesmo pai 
que lhe era indiferente, o menino tinha aprendido a tocar piano3. 
Mesmo com restrigoes e imposigdes, o pai de Reginald (que alem 
de piloto era trompetista) tinha lhe ensinado muito bem a tocar esse 
instrumento e, por causa de tal aprendizado, o garoto descobriu 
que poderia tocar razoavelmente bem e, alem disso, conseguia a- 
gradar e entreter alguns amigos e convidados de Stanley, sempre 
que o conviesse. O seu pai sabia o que tinha em maos, mas obriga- 
va o garoto a tocar apenas musicas classicas ou sucessos de artistas 
como Frank Sinatra, Rose May Clooney, Frankie Laine, Guy Mit- 
chel, Kay Star, Bill May, Eddie Fisher, entre outros. Isso, ao mesmo 
tempo em que alegrava, constrangia Reginald que, por influencia 
da epoca, comegava a tomar novos rumos para seu gosto musical 
particular, coisa que seu pai nunca chegaria a entender.

Ja estavamos em meados da decada de 1950 e o rock 7n7 roll 
dava suas primeiras engatinhadas no mundo da musica popular. 
Esse ritmo diferente e inovador encantava, cada vez mais, os so- 
nhos do jovem Reginald e, por consequencia, o distanciava mais 
ainda de seu pai. Com o rock 7n7 roll, o garoto despertava anseios e 
vontades que chegavam a desliga-lo, um pouco, de todos os pro- 
blemas que enfrentava em casa. Muitas vezes, sem que o pai pu- 
desse saber, o garoto passava horas em frente ao espelho do ba- 
nheiro pensando ser um famoso astro do rock 7n7 roll, algo como 
sonhar em ser Elvis Presley, Little Richard ou Jerry Lee Lewis. Ape- 
sar de ter entrado, aos onze anos, na Academia Real de Musica para 
estudar musica classica, o garoto nao se esquecia de seu grande 
sonho.

Alguns anos depois, apos a separagao dos pais, algumas ten- 
tativas frustradas de formar uma banda, muitas mudangas, certas 
alegrias, tristezas e varias decepgoes tomaram conta da vida deste 
complexado garoto que, aos poucos, ia vendo seu sonho tomar 
formas: depois de ter entrado para tocar piano em uma banda nao

3 O garoto ainda teria aulas de piano com uma professora local, conhecida apenas pelo 
nome de Mrs. Jones.
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muito bem sucedida de blues-jazz, chamada Bluesology, certo dia, 
Reginald folheia o jornal New Musical Express e ve um anuncio da 
Liberty Records a procura de novos talentos. Por forga do destino ou 
nao, viria conhecer aquele que se tomaria seu melhor amigo e cole- 
ga de trabalho: o letrista Bernard Taupin. Depois de escreverem 
vinte cangSes sem nunca terem se visto, apenas com trocas de cor- 
respondencias, os dois finalmente chegam a se conhecer e Bernard 
e convidado a ir morar com Reginald e a mae dele. Tendo aceitado 
o convite, Bernard passa a conviver mais diretamente com o traba
lho da dupla, o que permitiu que os dois dessem inicio a uma car- 
reira que, algum tempo depois, os tomaria, em especial Reginald, 
uma das maiores referencias de cantores/compositores da musica 
popular contemporanea.

Como musico, Reginald, ao lado de Bernard, nos deu e con- 
tinua a dar contribuigoes muito significativas para a Historia: como 
pessoa, ele sofre, ama, e feliz, vive, reproduz sentimentos e como 
um artista/autor, representa em suas musicas praticas cotidianas, 
costumes, protestos, (re)construg5es discursivas, criticas a estrutu- 
ras politico-normativas. Com suas melodias, ele diverte pessoas, 
fazendo com que essas se excitem emocionalmente, de "dor ou ale- 
gria"4; enfim, Reginald nos conta varias historias -  e ele nao preci- 
saria de todo o sucesso e a aclamagao que tern para faze-lo!5

Como todo ser humano, ele e unico e peculiar, quase atomi- 
co6, no sentido literal da palavra, e, ao mesmo tempo, ele pode ter

4 Cf. NAPOLITANO, Marcos. A constituifiio de uma forma musical e de um campo de estudos. 
In: Historia & Musica, Hist6ria cultural da musica popular. Belo Horizonte: Autentica 
Editora, 2002, p. 11.

5 Este rapaz de nome Reginald viria, anos depois, a se tomar o famoso Elton John. Cf. 
MOREIRA, Vera Lucia. Torre de Babel: a vida de Elton John e Bemie Taupin. Sao Paulo: 
Xisma Editora, 1986. Um trabalho academico bastante interessante, que tern Elton John 
como principal objeto de estudo, 6: SANTANA, Valeria de Castro. Children of the Revoluti
on: o Glitter Rock de Elton John (a obra, os artistas, o pdblico). Uberlandia: Universidade 
Federal de Uberlandia, 2002 (dissertagao de mestrado).

6 A palavra dtomo significa, em sua etimologia, aquilo que nao pode ser dividido, a: nao /  
tomo: que pode ser dividido.
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varias facetas e estar mudando como pessoa constantemente, ex- 
primindo, portanto, vontade propria e uma vida que se torna, por 
si so, historica. Como qualquer outro indivxduo, ele pode ser en- 
tendido como um camaleao, alguem que constantemente se adapta 
ao ambiente que vive e relaciona-se em sociedade da maneira que o 
convem, dependendo das circunstancias; o que nos leva a uma 
condigao de seres imprevisiveis, circunstanciais, momentaneos, que 
tern uma existencia, uma histbria. De fato,

[podemos] ainda recordar as tardes umidas
Quando eramos envergonhados e simplesmente crian-
gas.
Mas voce tem criado os seus proprios fantasmas 
E voce deve ter mais do que deve esconder 
Oh, camaleao, voce esta escondendo seu caminho por 
dentro dos meus olhos.
Sem sombra de duvida, voce e um  demonio,
Voce e um demonio disfargado
Voce realmente me mudou, ou eu estou ficando louco? 
Camaleao, Camaleao, Camaleao, voce e livre novam en- 
te minha crianga.7

Da mesma forma que eu, Reginald, Bernard e ate voce, leitor, 
todos temos alguma historia para contar, para que possamos nos 
sentir humanos, para que nossa membria nao "morra" e para nos 
apresentarmos aos outros. Seja ela tida como verdadeira ou nao, 
qualquer narrativa pode ser historica, ou seja, e passivel de com- 
preensao e contextualizagao espago-temporal: desde a narrativa do 
mais famoso artista, ate a do mais esquecido mendigo de rua. Por-

7 "And I can still recall wet afternoons /  When we were small and simply childish /  But 
you've created your own ghost /  And the need you have is more than most to hide it /  
Oh, Chameleon, you're stealing your way back into my eyes /  Beyond a shadow of a 
doubt you're a devil /  You're a devil in disguise /  Do you really change me, or am I going 
crazy? /  Chameleon, Chameleon, Chameleon, you're free again my child". Trecho da 
cancjao "Chameleon", de autoria de Elton John e Bernie Taupin, inserida no album Blue 
Moves, de 1976.
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tanto, da mesma forma que disseram Reginald e Bernard, “assim 
como nos, voce deve ter tido, ao menos, um era uma vez..."s.

PO R  Q UE ESTUDAR O RO CK  ‘N ’ ROLL?

Durante muito tempo, pensou-se escrever a Historia a partir 
de uma visao positivista que enaltecia os ditos personagens 
historicos (politicos) mais importantes que teriam deixado uma 
grande influencia ou um feito de expressiva importancia para o 
lugar em que nasceram ou ate mesmo para o mundo. Este tipo de 
historiografia dita metodica ou positivista, considerava apenas as 
grandes personagens e as fontes documentais de cunho oficial que 
nos mostrariam a "verdade" dos fatos e tudo aquilo da "exata 
forma com que aconteceu".

Talvez os dois principais pensadores que seguiram, cada um 
a sua maneira, esta linha historiogrdfica foram Leopold von Ranke 
e August Comte. Ranke, tentando estabelecer um metodo cientifico, 
entendia a historia de forma a privilegiar os tempos historicos bus- 
cando, geralmente, solugoes no passado para responder aos pro- 
blemas do presente, como tambem, procurando aprender a partir 
desses; com isso, poderia enaltecer a historia da nagao e de seus 
grandes politicos. Ja o positivismo de Comte, buscava a verdade 
absoluta e a instituigao de um car&ter cientifico para os aconteci- 
mentos historicos, com respostas prontas e objetivas para os pro- 
blemas da Historia, espelhando-se na logica das "ciencias exatas", 
tais como a matematica, a fisica, a quimica, etc. Alem disso, susten- 
tava a ideia, da mesma forma que Ranke, de uma historia voltada 
para um vies politico e para a preservagao da memoria dos grandes 
homens que, a seu ver, fizeram a historia (politica)8 9.

8 "And just like us /  You must have had /  A Once Upon a Time..." Trecho da cangao "Cur
tains", de autoria de Elton John e Bemie Taupin, inserida no Album Captain Fantastic and 
the Brown Dirt Cowboy, de 1975.

9 Para entender melhor esse debate historiografico, Cf. PESAVENTO, Sandra Jatahy. Clio e 
a grande virada da historia. In: Histdria & Historia Cultural. Belo Horizonte: Autentica Edi-
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Uma certa historiografia marxista costumava estudar "uma 
historia dos movimentos sociais, em que, particularmente, eram estudados 
o proletariado industrial, com suas [eternas] lutas de classes, bem como a 
formagao do partido e do sindicato [...] para uma analise das condigoes em 
que se davam a dominagao e a resistencia"10, privilegiando uma analise 
historica a partir da nogao de luta de classes, que privilegia as re- 
voltas sociais, de modo a classificar individuos e homogeneiza-los, 
agrupando-os e entendendo-os a partir de seus interesses coletivos. 
De onde, teriamos a constante luta entre capitalistas e proletaries 
para coloca-los em um embate ideologico que se configuraria a par
tir da constituigao de dois grupos: dominante e dominado.

Ate entao, os escultores da musa Clio11 restringiam as fron- 
teiras e as possibilidades que esta nos oferece e terminavam por 
ditar o que deve ser e o que ndo deve ser considerado Historia, focali- 
zando sua area de estudo a apenas um grupo seleto de tematicas 
que eram definidas como as "verdadeiras" formas de escrever a 
Historia. Por volta da decada de 1930, na Franga, um grupo de his- 
toriadores funda uma escola historiografica, chamada Escola dos 
Annales, que, com suas ideias inovadoras, vigorou como uma revo- 
lugao para a historiografia, principalmente em suas duas primeiras 
geragoes12. Mas, mesmo assim, essa escola abriu um espago bem

tora, 2003, p. 10; Cf. REIS, Jose Carlos. A escola metddica, dita "positivista". In: A historia 
entre a filosofia e a ciencia. Sao Paulo: Atica, 1996, p. 11-25.

10 PESAVENTO, Sandra Jatahy. Op., cit., p. 11; Para complementar as informagoes e o 
debate Cf. REIS, Jose Carlos. O marxismo. In: Op., cit., pp. 40-53.

11 Uma referenda metafdrica a palavra Historia.

12 As duas primeiras geragoes da Escola dos Annales podem ser rapidamente definidas: a) 
a primeira geragao, fundada por Lucien Febvre e Marc Bloch, se caracterizou pela "intro- 
dugao" do conceito de mentalidades na pesquisa historica. Como forma de criticar as 
tradicionais escolas -  positivista metodica e marxista -, a primeira geragao dos Annales 
passa a entender que a consciencia, a memdria e as representagoes coletivas compoem 
tambem o corpo da Historia, nao so as relagoes politicas e econdmicas, abrindo com isso, 
mesmo que ainda timidamente, espago para a cultura em suas abordagens; b) a segunda 
geragao, ou a "Era de Braudel", pode ser vista, por alguns, como uma "descontinuidade" 
da "revolugao" dos Annales. Braudel enfatizava a importancia da interligagao entre His-

20



maior para as analises historicas acerca dos ruveis economico e so
cial de entendimento das sociedades13 * e relegou a cultura a uma 
zona periferica e a uma instancia "inferior" para as suas preocupa- 
g5es academicas.

A partir da decada de 1970, na terceira geragao dos Annales, 
principalmente com Jacques Le Goff, e que os historiadores come- 
gam a ter uma preocupagao mais nitida com as relagoes culturais 
das sociedades e 6 dai que a (Nova) Historia Cultural passa a con- 
quistar um espago maior nos debates historiograficos. Particular- 
mente na historiografia brasileira, esta nova faceta de Clio passou 
por uma singela demora em se firmar com a expressividade que 
apresenta e enfrentou diversas barreiras ate alcangar o seu status 
atual, se consagrando apenas na decada de 1990.

A (Nova) Historia Cultural nos permite quebrar com certos 
vicios discursivos que ks vezes se percebe na historiografia que a 
antecede. Esta forma de conceber a Historia gerou uma "crise dos 
paradigmas explicativos da realidade, ocasionando rupturas epistemologi- 
cas profundas que puseram em xeque os mar cos conceituais dominantes na 
Historia''u . Possibilitou-nos, portanto, evitar preconceitos em rela- 
gao a alguns temas e expandir, cada vez mais, as fronteiras dos 
dominios de Clio, libertando os historiadores de metodos tradicio- 
nalmente estabelecidos para a escrita da Historia, lhes permitindo 
ampliar seus campos de pesquisa e moldar seus textos quase como 
uma literatura, quase como uma ficgao.

toria e Geografia e voltou suas abordagens histdricas, influenciando um ntimero imenso 
de historiadores, para a historia socioeconomica, acrescentando um fator interessante em 
seu metodo: a chamada historia quantitativa. O uso dos numeros, assim, representaria a 
"verdade", em uma tentativa de atribuir um car&ter cientificista k Historia, tendo em 
mente a ideia de que os numeros "nao mentem", sendo, portanto, oportuno ressaltar que 
a cultura nao teria muita importancia na escrita da historia. Cf. BURKE, Peter. A escola dos 
Annales (1929 -  1989): a revolugao francesa da historiografia. Sao Paulo: Ed. UNESP, 1997; 
Cf. DOSSE, Francois. A historia em migalhas: dos Annales a nova historia. Bauru: EDUSC, 
2003.

13 PESAVENTO, Sandra Jatahy. Op., cit., p. 13.

14 Idem, ibidem, p. 8.
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Tendo em vista esta discussao sobre o que deve ser ou nao 
considerado Historia, e que nos propusemos a trabalhar com uma 
tematica que, a nosso ver, esta, mesmo com a difusao da Nova His
toria Cultural, sendo esquecida pelos "artistas" historiadores. Seja 
por falta de fontes ou do acesso as mais escassas ou, ainda, por de- 
sinteresse, o fato e que tal tematica e ainda imperceptivel aos olhos 
de muitos historiadores e esta sendo mapeada muito mais por soci
ologos, jornalistas e ate pelos prbprios artistas e musicos que se 
preocupam em deixar algum escrito ou mesmo relato sobre suas 
vidas. O fato e que as pessoas vinculadas a area de Historia nao 
estao dando a atengao necessaria para uma tematica tao cultural. 
Tendo esta preocupagao como latente, e que nos propusemos a es- 
tudar o porque do Rock 'n' Roll nao ter um numero interessante de 
leituras e trabalhos que o insiram no ambito da (Nova) Historia 
Cultural e que o percebam como um dos contribuintes para a for- 
magao de varios significados que constroem e (re)pensam a cultura 
(popular).

O S PROBLEMAS DAS GRANDES “ERAS”

Talvez seja essa, ainda, a grande barreira a ser quebrada para 
o estudo do rock 'n ' roll.

E no formato de grandes livros didaticos que as obras sobre 
o rock tern sido escritas, seja para sua historia "geral", seja para 
uma historia do rock no Brasil, ou ate mesmo em ambito local. No 
caso paraibano, os autores atribuem um carater muito linear e, de 
certa forma, "positivista" para a historia do rock 'n ' roll. A maneira 
como muitos autores vem encarando o rock ainda esta bastante 
arraigada a uma exagerada analise das grandes bandas e dos gran
des artistas do genero. E incompreensivel como tais autores frag- 
mentam e tratam a Historia do rock 'n' roll de uma forma evoluti- 
va15, separando-a por "eras", atribuindo uma linearidade, uma se-

15 NAPOLITANO, Marcos. Apresentagao de historia & musica. In: Hist6ria & Mtisica, Histo
ria cultural da musica popular. Belo Horizonte: Autentica, 2002, p. 8.
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quencia logica, um caminho retilineo que nao pode ser quebrado, 
descons truido.

Costuma-se definir tais "eras" pelas "revolugoes" sonoras 
que o rock 'n' roll sofreu. Como coloca Paul Friedlander, em seu 
livro Rock 'n' Roll: uma historia social, o rock pode ser entendido a 
partir de seus "marcos identificaveis e divisorios"16 que costuram 
os anos e os fatos e dao vida historica a este estilo musical, enalte- 
cendo seus marcos e suas datas, tentando abordar o rock 'n' roll 
desde seu surgimento ate a atualidade. De acordo com ele, para 
uma "historia geral" do rock, os marcos (ou "eras") seriam estes: a) 
a primeira "era" (1954 -  1955) seria a dos roqueiros classicos ou dos 
que deram os primeiros passos no rock 'n ' roll e e dividida em duas 
geragoes, a dos "criadores" e a dos artistas que conseguiram popu- 
larizar o estilo; b) a segunda (1963 -  1964) se da com a primeira 
"invasao" inglesa e o rock 'n ' roll tomando formas fora dos Estados 
Unidos da America; c) a terceira (1967 -  1972) e a chamada "era de 
ouro", com o surgimento de um som mais "arrojado", mais "ama- 
durecido" e, portanto, mais "critico"; d) a quarta (1968 -  1969) e a 
"explosao" do hard rock, quando o rock se toma "mais pesado"; e) a 
quinta (1975 -1977) vem com a "explosao" do movimento punk e as 
facetas do "new wave" que teve sua sequencia nos anos 1980.

E interessante notar como este modelo e seguido por autores 
que tentam contar uma historia para o rock 'n' roll brasileiro, nessa 
perspectiva. Se tomarmos como exemplo o autor Arthur Dapieve17, 
em seu livro Brock: o rock brasileiro dos anos 80, veremos que ele faz 
justamente o contrario do que o historiador cultural Marcos Napo- 
litano propoe. Dapieve segue um modelo europeu ou norte- 
americano de contar historias para a musica popular, no caso, o 
rock 'n ' roll. Para ele, o rock tambem e dividido em epocas, a partir 
de seus principais marcos. Napolitano nos orienta que, se quiser- 
mos estudar a musica popular a partir de uma perspectiva cultural,

16 FRIEDLANDER, Paul. Se eu estivesse lendo sobre Rock, eu gostaria de ter em mente... In: 
Rock and Roll: uma historia social. Rio de Janeiro: Record, 2002, p. 18.

17 Cf. DAPIEVE, Arthur. Brock: o rock brasileiro dos anos 80. Rio de Janeiro: Editora 34,1995.
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devemos, primeiramente, esquecer as "velhas dicotomias 'erudito' 
versus 'popular'"18, para depois evitarmos realizar analises em locais 
como o Brasil, por exemplo, tomando como modelo historico a Eu- 
ropa ou os Estados Unidos19.

Dapieve se afasta da orientagao de Napolitano e, da mesma 
forma que Friedlander, divide a historia do rock 'n' roll brasileiro 
em geragoes20: a) a primeira se da com o surgimento dos irmaos 
Tony e Celly Campello (por volta de 1958 -  1962); b) a segunda e 
apresentada como a estreia do programa "Jovem Guarda" e o mo- 
vimento de mesmo nome (1965 -  1968); c) a decada de 1970 com Os 
Mutantes, Raul Seixas, Secos & Molhados, Made in Brazil, Vimana, en- 
tre outros, se identifica como a terceira; d) a quarta e a decada de 
1980 - a "verdadeira" decada do rock 'n ' roll nacional - com a insti- 
tuigao do rock "pesado", quando as bandas adotaram o lema punk 
"do-it-yourself" (faga voce mesmo)21.

Como ja foi comentado, ha algum tempo atras, reinava a i- 
deia do que era possivel ser Historia e do que nao era. Com o rock 
'n' roll este quadro e muito diferente, pois podemos estudar qual- 
quer tematica ou abordagem historica tentando nos desprender de 
um certo "positivismo historico" e, com isso, dar asas a uma histo
ria de cunho cultural, ja que o ato, por si so, de se propor a escrita 
de historias para o rock 'n' roll ja pode ser considerado como uma 
fuga brusca da maneira tradicional de codificar a musa da Historia, 
o que, infelizmente, nao vem acontecendo.

18 NAPOLITANO, Marcos. A constituigao de uma forma musical e de um campo de estu- 
dos. In: Op., cit., p. 12.

19 Idem, ibidem, p. 14.

20 Dapieve, assim como muitos outros autores, acredita que o rock no Brasil s6 passa a 
existir com todos os seus preceitos apenas a partir da decada de 1980. O rock 'n' roll era, 
para ele, um "estrangeiro numa nagao de estrangeiros, [pois] o rock penou quase tres 
decadas ate conseguir, de fato e de direito, a cidadania brasileira". Cf.: DAPIEVE, Arthur. 
Maus antecedentes. In: Op., cit., p. 11.

21 DAPIEVE, Arthur. Pinta um clima. In: Op., cit., p. 23.
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Uma proposta para se estudar o rock 'n' roll em uma pers- 
pectiva da (Nova) Historia Cultural, e tentar ao maximo nao criar 
identidades para os sujeitos envolvidos com o estilo. “A identidade e 
uma construgao imaginaria que produz a coesdo social, permitindo a iden- 
tificagdo da parte com o todo, do individuo frente a uma coletividade, e 
estabelece a diferenga"22, ou seja, a identidade retrata um certo "grupo 
social", homogeneiza individuos e se esquece das peculiaridades 
dos seres humanos. E o que costumam fazer muitos historiadores 
ao tratar especificamente de grupos que se confrontam em revoltas 
publicas. Para o caso do rock 'n' roll, isso funcionaria de forma a 
que se viesse a entender as diversas "culturas do rock" (metaleiros, 
roqueiros classicos, punks, etc.) em um embate "ideologico", reme- 
tendo-nos a um afastamento de expressoes culturais, quase que a 
um carcere cultural.

Podemos evitar criar identidades ou escrever historias a par- 
tir de classes sociais se prestarmos atengao a seguinte passagem:

A musica, bem como os produtos culturais como um  
todo, nao estao ligados, organicamente, a esta ou aque- 
la classe ou grupo social. O que ocorre e um a apropria- 
gao, cujo processo contem  em  si as posigoes sociologi- 
cas e as contradigoes politicas e economicas que per- 
passam  um a sociedade23.

Assim, na interlocugao com Marcos Napolitano, compreen- 
demos que ha apropriagoes socioculturais para qualquer estilo de 
musica, seja ela popular ou nao. No caso do rock ‘n’ roll, as diver
sas variagoes rltmicas existentes permitem uma especie de Torre de 
Babel cultural, colocando frente a frente sujeitos de visoes diferen- 
ciadas que, voluntariamente ou nao, desejam qualificar suas prefe- 
rencias musicais em detrimento das outras, talvez nao querendo 
aceitar a possibilidade de que existem influencias em todo e qual-

22 PESAVENTO, Sandra Jatahy. Correntes, campos temdticos e fontes: uma aventura da 
Hist6ria. Op., cit., p. 89-90.

23 NAPOLITANO, Marcos. A constituigao de uma forma musical e de um campo de estudos. In: 
Histdria & Musica, Historia cultural da musica popular. Belo Horizonte: Autentica, 2002, 
p. 31.
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quer tipo de musica e que nenhuma forma de expressar a cultura, 
como e o rock 'n ' roll, esta estatica no tempo e no espago. Caso o 
historiador nao esteja atento para tais questoes, ele tambem pode 
cair em certas armadilhas e terminar por dar uma enfase maior a 
determinadas personagens ou grupos socioculturais. E um pouco 
do que fazem os autores citados.

Acreditamos, portanto, que nao seria posslvel pensar o rock 
'n' roll sem nos remetermos ao blues24, a musica country norte- 
americana25, ao jazz26, ao gospel27, ao folk28, ao reggae29, ao funky30,

24 "Com simplicidade, sensualidade, poesia, humor e ironia, o Blues pode ser visto como um reflexo 
das qualidades e as atitudes dos negros Americanos [...] que cantavam este tipo de musica para 
tentar se verem livres da tristeza. [...] o Blues foi criado basicamente por musicos sem conhecimento 
formal de musica, que nao sabiam ler partituras e baseavam-se na improvisagao verbal e instrumen
tal". Cf. SOCIEDADE Brasileira de Blues. In:
http://www.sociedadeblues.com.br/index.asp?id~blues_historia. Acesso em: 12 /  06 /  
2006.

25 A musica country tern por base instrumental o violao, o banjo e o mandolin tocados em 
quatro cordas e se identifica, muitas vezes, com o estilo cowboy de ser. Muito popular nos 
Estados Unidos, o country geralmente e associado aos homens brancos do campo e suas 
vestimentas, o que se deve, em boa parte, a suas origens inglesas.

26 O jazz talvez seja o estilo que mais tenha influenciado o rock 'n' roll. Formado basica
mente por um quarteto, o estilo tern como principal instrumento o saxofone e e caracteri- 
zado pelo improviso ritmico. Tern suas origens em Nova Orleans, criado a partir do ragti 

me, e se tornou o estilo musical mais popular do inicio do seculo XX. De musica "margi
nal" k maior expressao do show business, o jazz navegou entre a "subcultura" negra e a 
"intelectualidade" norte-americanas. Cf. COLLIER, James Lincoln. Jazz: a autentica musica 
americana. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editora, 1995.

27 Ha duas maneiras basicas de se perceber a musica gospel: a) a ambito intemacional: a
musica gospel tern suas origens nas fazendas de escravos ao sul dos Estados Unidos.
Como 6 corriqueiro se pensar, o gospel possui uma conotagao religiosa muito forte, mes-
mo em suas origens. Os escravos cantavam musicas com tom religioso como forma de 
burlar a vigilancia de seus senhores para, com isso, criarem codigos entre eles para es- 
quematizarem fugas, por exemplo. Quando libertos, os negros levaram a influencia gospel 
para as igrejas e templos afro-americanos espalhados pelos Estados Unidos, mas o genero 
nao se limitou apenas a temas religiosos. A maior caracteristica ritmica do gospel e o uso 
do coro acompanhado por um solista que "comanda" a cangao.; b) no Brasil, a musica 
gospel tern um car&ter bastante peculiar: ela se tornou musica crista evangelica, com te-
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ao pop31, ate mesmo & opera32 e a musica classica33. O estudo do 
rock 'n' roll nos permite perceber as varias transformagoes cultnrais

mas unicamente religiosos -  em muitos paises hi a Christian Music (musicas com tema 
unicamente religioso) e hd o Gospel -  que 6 utilizada para atrair fiGis, principalmente jo- 
vens, para as Igrejas pentecostais e neopentecostais. Cf. WIKIPfiDIA, A Enciclopedia Livre 
-  Musica Gospel. In: http://pt.wikipedia.org/wiki/Gospel. Acesso em: 21 /  10 /  2006.

28 A musica folk 6 um estilo de musica popular norte-americana derivada das vSrias musi
cas folcl6ricas do pals. Um pouco diflcil de definir, o folk ganhou, principalmente a partir 
da decada de I960, uma outra conotagao chamada folk-rock, que mistura elementos das 
musicas folcl6ricas, como os versos falados, as palmas e a percussao, com o som dos ins- 
trumentos-base do rock 'n' roll. Cf. WIKIPfiDIA, The Free Encyclopedia -  Folk-Rock. In: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Folk-rock. Acesso em: 21 /  10 /  2006.

29 "O Reggae foi desenvolvido na Jamaica. Original da decada de 60, divide-se em dois 
subgeneros, o 'roots-reggae' (o reggae original) e o 'dancehall reggae' que 6 originario da 
decada de 70. O reggae 6 constantemente associado ao movimento rastafari, que de fato 
influenciou muito dos musicos apologistas do estilo reggae nas ddcadas de 70 e 80. De 
qualquer maneira, o reggae trata de vdrios assuntos, nao se restringindo k cultura Rastafa
ri, como o amor, sexo e crltica social". Cf. WIKIPfiDIA, A Enciclopedia Livre -  Reggae. In: 
http ://p t.wikipedia.org/wiki/Reggae. Acesso em: 21 /  10 /  2006.

30 "O Funk [ou funky ou funkadelic] 6 um estilo bem caracterfstico da mtitsica negra norte- 
americana [...] e pode ser mais bem reconhecido por seu ritmo sincopado, pela densa linha 
de baixo, pelo ritmo das guitarras, pelos vocais de alguns de seus cantores e grupos (como 
Cameo ou os Bar-Kays). E ainda pela forte e rltmica segao de metais, pela percussao mar- 
cante e ritmo dangante, e a forte influencia do jazz". Cf. WIKIPfiDIA, A Enciclopedia 
Livre -  Funk. In: http://pt.wikipedia.org/wiki/Funk. Acesso em: 21 /  10 /  2006.

31 "O termo 'pop' indica tragoes estillsticos especlficos, mas o gSnero tambem inclui ele
mentos do rock, hip-hop, dance, rythm and blues e do country, tomando essa uma cate- 
goria especlfica". Musica "pop" significaria, portanto, derivada da expressao popcorn (em 
ingles, "pipoca"), a mdsica popular de "fdcil assimilagao" que consegue grande notorie- 
dade e alto consumo mercadoldgico. Cf. WIKIPfiDIA, A Enciclopedia Livre -  Musica Pop. 
In: http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_pop. Acesso em: 04 /  11 /  2006.

32 A 6pera § um estilo de musica "erudita" que tern como maior caracteristica o uso da 
forga da voz humana agrupada em coro. A16m disso, 6 uma combinagao planejada de 
teatro, musica e danga que tern por fungao o entretenimento de plateias. Um genero de 
origem europeia, a 6pera data do seculo XVI, por volta do ano de 1575. Cf. CROSS, Mil- 
ton. Livro de ouro de opera. Rio de Janeiro: Ediouro, 2004.
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acontecidas na sociedade e nos viabiliza entender as diversas histo- 
rias possfveis de um determinado lugar, de um determinado con- 
texto e, como qualquer outra tematica, nos possibilita o encontro de 
ex p lica tes plausiveis e de novos questionamentos acerca do com- 
prometimento do historiador quando se propoe a pesquisar uma 
tematica. Isso e perceptivel a partir do momento que se entende 
que, constantemente, muitos roqueiros se apropriam de variagoes 
de ritmos para enquadrar os estilos supracitados as suas cangbes, 
evitando que o rock 'n' roll se torne, assim, um genero musical "re
petitive".

Por mais que nao nos lembremos, o rock 'n roll esta presen
te nos diversos estilos de vida, nas diversas formas de se expressar. 
O estilo nao nasceu instantaneamente, de forma involuntaria. Logo 
apos a Segunda Guerra Mundial,
mais notoriedade e vai transformando-se, aos poucos, em uma forte 
industria lucrativa que segue os impulsos das gravadoras musicais 
que servem, por sua vez, para promover os artistas, independen- 
temente do talento dos mesmos, e para definir os rumos deste mer- 
cado fonografico. Esta afirmativa e contundente, entretanto, precisa 
ser reavaliada e discutida, pois nao so pelas vontades mercadologi- 
cas vive a musica. Ate metade do seculo XX, a musica popular era 
vista como "uma filha bastarda da grande familia musical do Oci- 
dente"33 34, no caso a musica erudita, e como uma apropriagao barata 
de todos os campos musicais que lhe deram sustentagao (a musica 
classica, o bale, a valsa, etc.). Apos a decada de 1960, a musica po
pular "passa a ser levada a serio, nao apenas como veiculo de expressao

33 Definir a musica classica e uma tarefa muito dificil para uma nota de rodape, diante sua 
complexidade e longevidade. Ela tambem pode ser entendida como miisica "erudita". 
Costuma-se confundir os termos e, muitas vezes, a musica "erudita" e confundida com 
um periodo de sua pretensa histdria chamado de "classicismo" (ou musica classica), no 
qual os artistas do periodo buscaram o equilibrio das estruturas melodicas, a simetria das 
frases, a "logica" dos desenvolvimentos articulada com a concisao do pensamento em 
sintonia com a musica. Cf. BURROWS, John. Guia ilustrado Zahar de musica classica. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2006.

34 NAPOLITANO, Marcos. Op., cit., p. 15.
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artistica, mas tambem como objeto de reflexao academica"35 e o rock 'n' 
roll segue este embalo, tomando forma e sendo absorvido pelo pu
blico como uma expressao de suas vontades, um rastro importante 
de uma realidade construida historicamente, nao sendo somente 
uma justificativa para a revolta pessoal de jovens inconformados 
com o sistema, nem apenas uma musica alienada feita para dangar, 
mas e, sobretudo, a representagao de uma conjuntura historica, e 
uma magia da diversidade cultural.

O rock 'n ' roll reflete as diversas relagoes de afetividade e 
convivio sociais que os individuos podem gerar. As alegrias, pai- 
xoes, tristezas, agonias, sofrimentos e sonhos que tanto nos cercam 
e que, com maior intensidade para alguns e menos para outros, dao 
sentido a nossa vivencia, sao de constante presenga nas letras do 
rock 'n ' roll. Nao so da critica "cega" ao sistema e as relagoes capi- 
talistas vive o rock 'n' roll, mas tambem de todas as vontades hu- 
manas. Falar sobre intrigas, repudios, descontentamentos, sobre 
amor, amizade, sexo, prazer (em todos os seus sentidos) nao signi- 
fica que estamos sendo "alienados", pelo contrario, tais abordagens 
nos possibilitam realizar uma avaliagao da sociedade em determi- 
nada epoca, a partir do momento em que o rock passa a ser enten- 
dido como tal (a partir da decada de 1950), permitindo-nos criticar 
os acontecimentos historicos em todos os seus sentidos. Steven 
Connor nos diz que

O rock pode ser considerado a form a cultural p6s- 
moderna mais representativa. Isso porque ele personi- 
fica a perfeigao o paradoxo central da cultura de m as- 
sas contemporanea: o seu alcance e influencia globais 
unificadores, de um  lado, combinados com  a sua tole- 
rancia e criagao de pluralidades de estilos, de midia e 
de identidades etnicas, do outro36.

Lembremos que nao ha a possibilidade de se contar toda a 
historia do rock 'n ' roll, isso seria impossfvel para qualquer temati-

35 Idem, ibidem.

36 CONNOR, Steven. Pos-modernismo e cultura popular. In: Cultura pos-modema. Introdu- 
gao is Teorias do Contemporaneo. Sao Paulo: Edigoes Loyola, 1993, p. 151.
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ca. Portanto, se definirmos bem qual nosso tema principal, delimi- 
tando, pelo menos, o recorte temporal que estamos nos preocupan- 
do em estudar, provavelmente encontraremos exito no estudo do 
rock. Analisemos discursos, praticas, relagoes afetivas, aconteci- 
mentos, enfim, diversas possibilidades nos sao cabiveis desde que 
nos comprometamos a tentar realiza-las, nao so nos atendo as per- 
sonagens e a seus "grandes feitos".

Outra condigao bastante plausivel e a da analise de determi- 
nado artista. Para tal, devemos continuar atentos ao que ja foi dito: 
se contarmos algumas historias para alguma personagem, que o 
fagamos de forma a entender a conjuntura sociocultural que o cerca 
e o mapeia. Analisar o que os outros falam a respeito da persona- 
gem e o que ela fala de si mesma, que relagoes sociais a norteiam, 
qual a postura que esta assume perante um modelo de etica moral, 
dentre outras coisas, contextualizando historicamente seus aconte- 
cimentos e suas influencias para o melhor entendimento deste rit- 
mo musical tao amplo.

CONSIDERAgOES FlNAIS

A pequena historia contada no inicio deste artigo nos da 
uma boa amostragem de como podemos tratar de historias acerca 
do rock 'n' roll: a narrativa fala de um rapaz que cresceu sob uma 
grande pressao familiar, ditada por seu pai, que nao lhe permitia 
realizar seus maiores sonhos. O garoto cresceu, enfrentou proble- 
mas e, como muitos, tomou decisoes que foram responsaveis por 
varios acontecimentos que estiveram por vir. Desta forma, o garoto 
realizou atos que criaram sua propria historia. Mesmo que nao seja 
possivel uma vida fora da sociedade e do convivio em conjunto, o 
garoto foi capaz de ditar seus proprios rumos, frente a todas as ad- 
versidades que enfrentou, ate conseguir realizar boa parte de seus 
sonhos. Nao foi a importancia social ou sua classe que o criaram 
historicamente, mas ele mesmo. Vejam que nao precisei estar me 
remetendo a grandes fatos heroicos que mudaram radicalmente a 
sociedade. Tudo que fiz foi atribuir a uma personagem real, uma 
historia possivel, proxima ao que de fato possa ter acontecido.
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Por esse motivo e que me proponho a estudar historia a par- 
tir de uma tematica tao cultural quanto o rock 'n' roll. Tanto por me 
desprender de um discurso que elege as "verdadeiras" tematicas 
historicas, quanto por me ver possibilitado a trabalhar com uma 
vasta gama de assuntos ainda nao explorados no campo da musica 
popular. Como em qualquer tematica que venha a ser estudada em 
Historia, nomes e datas estarao presentes nas pesquisas e nos textos 
escritos pelos historiadores e, infelizmente ou nao, nao ha como 
fugir disto. Entretanto, o que nao podemos mais conceber e que o 
historiador fique preso, arraigado a tais nomes de referenciada im- 
portancia e esquega as relagoes culturais dos individuos que tern 
sentimentos e vontades muito mais importantes para a historiogra- 
fia do que muitos possam achar.

As novas abordagens da Historia Cultural nos possibilitam 
essa fuga de um modelo e nos levam ao encontro de novos cami- 
nhos historicos. Por ser tao maleavel, a Historia Cultural, nos en- 
canta, nos seduz e nos encaminha a possibilidades pouco imagina- 
das ha quarenta anos atras, por exemplo. O que nao podemos dei- 
xar acontecer e a repetitiva manutengao de abordagens fechadas 
para a historia, de modo a eliminar algumas tematicas e enaltecer 
outras. Apesar de estarmos sempre em busca de verdades, sejam 
elas parciais, provisorias, aceitas, reconhecidas, negadas... Tudo o 
que fazemos em historia serve como exemplo para as demais cien- 
cias que deveriam evitar a procura por uma verdade absoluta, irre- 
dutivel.

Com o rock 'n ' roll nao e diferente. Os historiadores que se 
propuserem a escrever sobre esta tematica nao devem esquecer as 
relagoes humanas que podem ser percebidas a partir do momento 
em que se fala e que se pensa a palavra rock. Nao que os trabalhos 
que privilegiem os maiores nomes e bandas nao sejam uteis ou nao 
contribuam para o enriquecimento historico, pelo contrario, ajudam 
por demais na compreensao do tema. O que trouxemos como pro- 
posta e alerta e que falta e muito leituras que relacionem esta dadi- 
va que e o rock 'n ' roll a um campo da musa Clio: a Historia Cultu
ral. Mas, cuidado: se voc§ e um fa como eu que se preocupa em
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contar historias sobre o rock 'n' roll voce precisa estar atento, ja 
que, afinal, "todo pesquisador, jovem ou experiente, e um poucofd de seu 
objeto de pesquisa. Em se tratando de musica [rock 'n' roll], essa relagdo 
deliciosamente perigosa se multiplica por mil"37.

37 NAPOLITANO, Marcos. Op., cit., p. 10.
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2 “A Cruz da Menina”: A Morte de um Corpo e o
SURGIMENTO DE UM M lTO

Jean Francois de Figueiredo Sirino

Desde crianga ouvia historias da "santa" de Patos38.
Historia de uma menina, seus suplicios e seus milagres.
Historia que conta a dor, o silencio e o ecoar de varias vozes 

que, juntas, construiram a "historia da cruz da Menina". Entao, em 
sintese, acompanhemos os fatos:

Por volta de 1915 um casal de retirantes, em busca de esca- 
par da miseria e da fome, provocada pela grande seca que assolava 
o nordeste, de passagem pela cidade de Campina Grande, resolve 
entregar sua filha mais nova e de aparencia fisica fraca a um ho- 
mem, Absalao. Este leva a crianga ate sua esposa, Domila. A mu- 
lher, em face da novidade apresentada pelo esposo, de trazer uma 
crianga para morar com eles, teve uma atitude de recusa, porem, 
depois de algum tempo, Absalao conseguiu convence-la de que 
seria muito bom ter uma menina junto a eles. Argumentando que a 
crianga poderia realizar as tarefas de casa e ela (Domila) teria mais 
tempo para se dedicar a outras tarefas. Vendo por esse angulo, 
Domila aceita o "presente" do marido39.

Por volta da decada de 20, Absalao e sua esposa se dirigem 
para a cidade de Patos, junto com eles vai a menina de nome Fran- 
cisca. Assim, passam a viver em Patos, onde Absalao e escolhido 
como responsavel tecnico pelo motor da luz que fornecia energia 
para toda a cidade. Atividade que o fez bastante conhecido na loca- 
lidade40.

Absalao era visto como uma pessoa passiva e calma, amigo 
de todos, ao contrario de sua esposa que, segundo testemunhos

38 Cidade localizada no alto sertao paraibano, a 240km2 da capital (Joao Pessoa).

39 LUCENA, Damiao. Revista A cruz da menina: edigao his tori ca, 2003.

40 Idem, ibidem.
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proferidos no processo por conhecidos e vizinhos, era uma mulher 
de genio forte41.

Ainda, conforme testemunhos prestados por vizinhos do ca- 
sal, Domila vivia maltratando sua afilhada, uma menina pequena e 
franzina. Nessa epoca, Absalao e Domila moravam no alto da Pe
dra42, bairro localizado no centro da cidade de Patos, proximo da 
igreja matriz e da delegacia, no coragao da cidade.

O alto da pedra, hoje conhecido como rua da pedra, foi um 
dos primeiros bairros da cidade, com habitagSes de porte medio, o 
que simbolizava que la habitavam pessoas que possuiam alguma 
condigao financeira se comparadas com as que habitavam em ou- 
tros bairros mais distantes e perifericos, de pouca infraestrutura.

Nessa epoca algumas das casas do alto da pedra tinham suas 
construgdes muito proximas umas das outras, algumas com meia- 
parede43, possibilitando aos vizinhos do casal ouvir os sussurros de 
dor de Francisca que apanhava constantemente. No entanto, como 
vao informar a justiga, preferiam nao se meter, pois acreditavam 
que era apenas um castigo em uma crianga levada, e nao mais que 
isso44. Donde e possivel depreender que pensar a crianga e a infan- 
cia nos anos 20 nos distancia para uma temporalidade em que o 
que prevalece e o poder de autoridade dos adultos, pais, parentes, 
de maneira em geral. Sendo esses, tambem, os responsaveis por 
propiciar a crianga seguranga, bem-estar, felicidade. Compreensao 
que, talvez, retire dos vizinhos a cumplicidade pela omissao.

O estudo de Aries45, intercalado com trechos da entrevista 
com Zefinha46, moradora e devota de Francisca, conforme ela mes-

41 Idem, ibidem.

42 Idem, ibidem.

43 Nessa epoca Patos era uma cidade de economia precaria. Entao, mesmo as casas sendo 
proximas uma das outras, isso nao representava que a rua em questao era habitada por 
pessoas de baixo poder financeiro, ao contrdrio, para a epoca e localidade era um dos 
locais nobres para se morar.

44 LUCENA, Damiao. Op.cit.

45 ARIES, Philippe. O homem diante da morte. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1981.
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ma gosta de dizer, nascida e vivida em Patos, nos possibilita pensar 
alguns aspectos da questao com algum grau de profundidade.

De acordo com Zefinha,
Francisca era uma crianga linda, teve uma vida diferen- 
te das outras criangas. Sua madrinha judiava muito 
com ela, todo mundo escutava seus gritos, sua madri
nha batia e colocava ela pra fazer as tarefas de casa, a 
coitadinha nao tinha tempo pra mais nada, nao tinha 
amigos e nem podia brincar com as outras criangas da 
rua, ficava s6 espiando46 47.

A partir das colocagoes da fala de Zefinha, tem-se a constru- 
gao de um lugar diferenciado para as criangas, enquadrando o ser 
crianga como sujeito diferenciado dos adultos. Para ela, o ser crian- 
ga destina-se a um momento caracterizado pela ingenuidade, pos- 
suidor do direito a felicidade, as brincadeiras e nada mais, as outras 
responsabilidades se destinariam aos adultos. Nessa logica de cons- 
trugao de um espago diferenciado para a crianga, Aries48 nos mostra 
que essa compreensao da infancia, defendida por Zefinha e, tam- 
bem, como entendemos hoje em dia, com todas as suas simbologias 
e caracteristicas e uma construgao das chamadas "sociedades mo- 
dernas" ocidentais. Sendo a infancia, entao, entendida como um 
periodo distinto da vida adulta, passando a assumir um novo lugar 
na sociedade que modifica a maneira de se pensar a crianga e a fa- 
milia. A constituigao desse novo conceito de infancia no Brasil esta 
na transigao dos seculos XVIII para o XIX, quando ela passa a ser 
definida como um periodo de ingenuidade e fragilidade do ser 
humano, que deve receber todos os incentivos possiveis para sua 
felicidade. Define-se, entao, a infancia como um periodo ingenuo e 
fragil, nesta ruptura em um primeiro momento se mima e paparica 
a crianga.

46 Entrevista realizada em Patos, dia 25.06.2005.

47 Idem, ibidem.

48 ARlfsS, Philippe. Op.cit.
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A famllia cabe a responsabilidade de educar e propiciar a 
crianga uma vida de felicidade e cuidados. No caso de Francisca, 
sua educagao cabia ao casal Absalao e Domila. Como responsavel e 
detentora da "vida" de Francisca, Domila tratava e educava da 
forma que entendia, e seus vizinhos, embora nao concordassem 
com isso, conforme descreveram nos depoimentos, resolveram na- 
da fazer, respeitando e fazendo prevalecer o poder/dever que cabia 
aos responsaveis pela menina, respeitando o que seria a logica soci
al do momento. Da mesma forma que nao gostariam de terem sua 
vida invadida por vizinhos no ato de educar seus filhos. Essa res
ponsabilidade pertencia a cada um, cada adulto sabia, pelo menos e 
o que parecem pensar as testemunhas do fato, qual era a melhor 
forma de educar suas criangas.

A versao contada por Zefinha faz correspondencia com in- 
formagoes presentes nos trechos dos autos do processo amplamen- 
te divulgados, onde consta que Domila diariamente surrava Fran
cisca, com a conivencia de Absalao, que a tudo assistia e nao inter- 
feria a favor da menina, o que o tornou cumplice de sua esposa49.

No dia 13 de outubro de 1923, o agricultor Ignacio Lazario 
de Costa encontra os restos do corpo de uma crianga. Em depoi- 
mento ao tenente Vicente Jansem de Castro, delegado de policia, na 
casa de Josias Alves da Nobrega, localizada no sitio Trapia, aos 18 
dias do mes, na presenga do escrivao Jose Florentino Junior e tes- 
temunhado pelos senhores: Manoel Cabral Nobrega e Placido Ro
drigues, Ignacio, cidadao de 65 anos, contou que havia sido atraido 
por um bando de urubus que voavam a 400 bragas de sua casa, a- 
chando que podia ser algum animal de sua pertenga que estivesse 
ferido. Dirigiu-se ao local e, la chegando, [in] felizmente deparou-se 
com um corpo em estado de putrefagao, forgando um pouco mais a 
vista, constatou que se tratava de uma crianga e, pelas vestes era do 
sexo feminino, os urubus ja haviam comegado a comer o corpo50, 
restando um monte de carne rasgada.

49 LUCENA, Damiao. Op.cit.

50 Idem, ibidem.
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E identificada por algumas pessoas que a conheciam, como a 
afilhada de seu Absalao e dona Domila que estava desaparecida ha 
alguns dias. Diante disso, o delegado comega a tomar as primeiras 
providencias, mandando comunicar o caso ao casal. Seu Absalao 
nao reconheceu os restos de Francisca, dizendo que nao dava para 
saber se era ela mesma devido ao estado de putrefagao em que se 
encontrava, mas, Noe Trajano da Costa, seu vizinho, reconheceu51.

Voltemos & narrativa 2 (dois) dias antes da descoberta do 
corpo da crianga. Ao amanhecer do fatldico dia, 11 de outubro de 
1923, os supostos assassinos do crime espalharam que Francisca 
havia fugido de casa com medo de apanhar por ter deixado a janela 
aberta. Absalao encenara uma procura frustrada pela menina. Po- 
rem, os vizinhos estranharam a atitude de Domila que um dia de- 
pois da fuga da afilhada, ja estava vendendo as suas roupas52.

Ao serem chamados para depor, os discursos, proferidos por 
vizinhos e conhecidos na delegacia, sao unanimes na afirmagao de 
que Francisca era uma crianga calma, uma "pobre coitada", que 
mal saia de casa, nao fazia astucia como as demais criangas. Disso 
advem algumas interrogagoes. Como eles podiam achar que as 
constantes surras dadas por Domila em Francisca eram normais? 
Como castigar uma pessoa que nao teria feito nada de errado? Sera, 
pois, que os discursos dos vizinhos do casal abrem espagos falhos?

Nesse momento, a "cidade" de Patos vive um clima tenso 
em busca de compreender o que havia acontecido. Pessoas falavam 
a todo o momento sobre Francisca, procurando resposta sobre o 
que ela havia feito para merecer um fim cruel como aquele. De al
gumas pessoas mais ligadas a Absalao e Domila (de)corriam narra- 
tivas que mostravam e/ou construiam um arquetipo negativo para 
o casal que, na voz do povo, passou a ser o culpado. Nesse momen
to de agitagao, e que comegam a ser construidas as narrativas popu- 
lares que representavam uma imagem de "monstros" para os pa-

51 LUCENA, Damiao. Op.cit.

52 N6BREGA, Elisa Maria de Medeiros. Retalhos de um corpo santo, 1997 (Monografia de 
graduagao em Historia -  UFPB).
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drinhos da "meniria", principalmente para Domila, que passa a ser 
vista como uma mulher de coragao duro e perverso.

Em seu romance, Flavio Satiro Fernandes53 levanta possibili- 
dades que servem para analisarmos como sao heterogeneos os dis- 
cursos sobre um acontecimento como este. Dores, mulher de seu 
Jize,54 foi a primeira pessoa a levantar a suspeita de assassinato da 
crianga, mesmo antes de ver o corpo e da divulgagao oficial. Essa se 
concretizaria mais adiante, quando identificam a menina como 
sendo a afilhada do casal. O povo foi o primeiro a atribuir o assas
sinato aos padrinhos de Francisca que, a partir desses discursos 
sobre os acontecimentos, vao ganhando o estereotipo de criminosos 
insensiveis.

Fernandes55 atribui milagres a menina. O primeiro seria o re- 
torno da ovelha de seu Jize, um milagre concedido por Francisca 
como agradecimento pela descoberta de seu corpo. O autor procu- 
ra, assim, instituir um discurso que conceda veracidade a santa de 
Patos. Francisca, segundo Fernandes, mesmo enquanto ser fisico, 
dava sinal de que nao era uma crianga comum. Ele cria uma ideia 
de que essa (in) feliz crianga jet tinha sua jornada de vida escrita. 
Apos a morte de seu corpo, sua alma ganha um lugar de santidade 
ao lado de "Deus Pai". Uma alma pura e milagrosa, que se tornara 
uma ponte de salvagao e esperanga para todos aqueles que nela 
acreditam.

Essa construgao antecipada da santidade de Francisca vai es- 
tar presente no romance de Fernandes56 que constroi uma situagao 
de sermao em que, ainda viva, Francisca estaria sentada na Igreja 
entre seus padrinhos e o padre (personagem do romance) faz um 
discurso em que, a partir de arquetipos biblicos, apresenta-se na 
condigao de santa. Entao vejamos:

53 FERNANDES, Flavio S&tiro. A cruz da menina, Joao Pessoa, 1996.

54 Dores e Jize sao nomes ficticios criados por Satiro.

55 FERNANDES, Flavio Satiro. Op.cit.

56 Idem, ibidem.
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Certo domingo, durante todo o sermao, falando do epi- 
s6dio em que cristo disse "deixai vir a mim, as crianci- 
nhas, pois delas e o reino dos ceus"(...). Todos que o 
ouviram foram unanimes em reconhecer que ele se 
mostrava muito inspirado, teve sua atengao despertada 
para a menina sentada entre seu Benedito57 e dona Ra- 
imunda58.

Comegando as investigagoes, o delegado chama algumas 
pessoas para serem ouvidas, iniciando, a partir dal, a construgao de 
um mosaico de prosa, que antes nao passava de conversas e cochi- 
chos nos bares, esquinas e cafe da cidade, que serviam de ponto de 
encontro entre as pessoas. Um jornal oral dos acontecimentos da 
cidade vai sendo gradativamente legitimado pelo poder jurldico. O 
delegado responsavel interroga os vizinhos do casal, amigos e os 
envolvidos, diretamente ou indiretamente, em sua morte59. O que 
antes nao tinha valor oficial vai passar a ter, a partir da construgao 
de uma "verdade" das varias historias que surgiram durante todo o 
processo60.

Todos os depoimentos tern algo em comum: a vida que 
Francisca tinha na casa de seus padrinhos era marcada por dor e 
sofrimento, surras e mais surras e por gritos e mais gritos. As pes
soas relatavam e reinventavam o "disse e me disse" de outras pes
soas. Poucos "presenciaram" os maus tratos aplicados a "menina", 
porem toda a cidade tomara conhecimento apos a descoberta de 
seu corpo. Mesmo as pessoas que nao chegaram a conhece-la en- 
quanto viva, passaram a se sentir conhecedoras de sua vida e de 
sua historia. Sentiam-se no "direito" de contar para os outros como 
se tivessem participado e/ou presenciado os maus tratos aplicados 
a menina. Fazer parte da memoria elaborada em torno desse acon- 
tecimento dava as pessoas um lugar especial e, por isso, todos que-

57 Benedito e Raimunda eram os nomes ficttcios de Absalao e Domila no romance de Fer
nandes.

58 FERNANDES, Flavio Sdtiro. Op.cit., p. 130.
59 N6BREGA, Elisa Maria de Medeiros. Op.cit.

60 Idem, ibidem, p. 45.
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riam contar que conheciam o casal ou a "menina"; todos queriam 
ser ouvidos por considerarem importante a participagao na historia 
do assassinato que mudou a rotina dos "pacatos" habitantes da 
cidade de Patos.

Em entrevista feita com Maria Aparecida das Gragas, atual- 
mente moradora da rua da pedra em Patos, ela nos diz: "Francisca 
nasceu santa, por isso todos a amavam, nao tiveram medo de denunciar os 
culpados (...) gragas as pessoas o crime foi descoberto''61.

Indiretamente, ainda existe na mente das pessoas de Patos 
uma forte relagao com o acontecido. Passado e presente se mistu- 
ram e novas formas de ver o acontecido vao sendo reinventadas. A 
participagao da populagao no "desvendamento do crime" na epoca 
foi uma forma que proporcionou a criagao de discursos sobre a san- 
tidade de Francisca.

Os habitantes de Patos, ainda hoje, com algumas ressalvas, 
continuam perpetuando a trajetoria de Francisca; continuam acu- 
sando o casal de a terem assassinado, mesmo que tenha sido ino- 
centado do crime, nos tres julgamentos que aconteceram.

Os depoimentos62 (que constam dos autos do processo cri
me) de Pacifico Francisco de Medeiros, Noe Trajano de Costa, Ma
ria Oliveira de Medeiros, que acessamos atraves das copias forne- 
cidas por Lucena, sao unanimes na descrigao que fazem da noite do 
crime: Francisca havia aberto a janela para avistar as outras crian- 
gas que brincavam em frente a sua casa, esquecendo de fecha-la 
quando foi deitar. Isso teria sido mais um pretexto para que sua 
madrinha, segundo consta nos fragmentos acima mencionados, 
desse-lhe uma surra, sendo que desta vez, a surra passou dos limi- 
tes humanos. Com base nas informagoes veiculadas por Lucena63, 
Seu Noe contou a policia que escutou os gritos da menina pedindo 
pelo amor de Deus para que sua madrinha parasse de lhe bater.

61 Entrevista realizada em Patos-PB, a 08/09/2006.

62 Parte do processo crime de 1923, localizado no forum da com arca de Patos, de 
que conseguimos apenas cdpias de fragmentos.

63 LUCENA, Damiao. Op., cit.
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Domila, entretanto, nao parava, e sim, dizia que iria matar essa pes- 
te, que gritava para que os vizinhos a ouvissem, mas nada disso ia 
importar; de repente, apos uma pancada, veio um silencio que che- 
gava a causar arrepios em seu Noe. Francisca nao mais gritava, nao 
mais se escutava seus sussurros de dor. Depois de um tempo, escu- 
tam-se cochichos na casa, logo depois um carro para em frente e 
minutos depois sai sem ligar o motor e com os farois desligados64. 
Naquele momento Francisca haveria morrido e seus padrinhos, 
entao, resolveram encobrir o acontecido e armaram uma farsa?

Talvez o medo do olhar da sociedade, o temor da reagao pu- 
blica pesasse para eles mais do que o pecado da pratica do crime, o 
que, possivelmente, os levou a contratar os servigos de Jose Vicente 
Alves, conhecido como Hindu e tambem morador do Alto da pe- 
dra. Hindu em algumas narrativas sobre o caso e considerado como 
dono do carro que levou o corpo de Francisca para as proximidades 
do sitio Trapia, onde foi jogado em meio a uma fenda. Ja em outros 
escritos, Hindu era apenas o motorista que dirigia o carro de seu 
Joaquim Batista de Sousa. Que Hindu teve seu servigo contratado 
por Absalao a altas horas da noite e informagao patente nos depoi- 
mentos65.

Absalao e sua esposa resolvem se mudar para o hotel dos 
Viajantes, talvez ja tornados pelo remorso, admitindo (in) direta- 
mente sua culpa66.

O papel que os varios discursos constroem para os aconte- 
cimentos ocorridos em tomo da morte da "menina" revela-nos a 
fragilidade das narrativas historicas. Em quern acreditar? E em que 
acreditar? Ate que ponto os padrinhos de Francisca sao culpados 
pelo que lhe aconteceu e ate que ponto sao inocentes? Para o povo, 
eles sao os culpados do assassinato, porem, para a justiga, eles sao 
vitimas da acusagao do povo, tanto assim que foram absolvidos nos 
tres julgamentos. Mas, quais as provas e/ou fatos que os levaram a

64 Idem, ibidem.

65 Idem, ibidem.

66 Idem, ibidem, p. 02.
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ser tidos como inocentes? Sera que elas existem ou, simplesmente, a 
influencia de amigos fortes os absolveu?

Nao ha verdades absolutas para serem buscadas nas diver- 
sas etapas constitutivas, mas sim discursos historicamente detecta- 
veis, que constroem verdades e possibilitam o exerclcio do poder. 
Nao existe um sentido dado a priori, mas sentidos que sao construi- 
dos nas praticas discursivas67.

Uma outra maneira de ver os acontecimentos e, segundo a 
optica de Fernandes, que mostra a fuga do casal apos a descoberta 
do corpo de Francisca; crianga agora sem vida, sem corpo, se cons- 
tituindo apenas de restos comidos pelos urubus. A unica coisa que 
ficou de Francisca foi a sua lembranga no imaginario popular de 
uma crianga que tinha uma vida marcada pela dor, efeito dos es- 
pancamentos que seu corpo carregou durante tempos. Essas lem- 
brangas foram sendo transmitidas, inicialmente, de forma oral e, 
depois, de forma oficial a partir do inquerito.

Segundo o novo discurso introduzido por Fernandes68, sobre 
a saida do casal de sua casa para o hotel sertanejo, isso se deu devi- 
do aos olhares dos curiosos que constantemente passavam pela rua 
do alto da pedra, esticando o pescogo na esperanga de verem os 
"assassinos". Com medo de sofrerem represalias, eles resolveram 
se mudar temporariamente para o hotel. Essa forma de ver as coi- 
sas quebra um pouco o discurso que a fuga dos dois seria um ates- 
tado de culpa, como foi colocado por muitos.

Os discursos divergem, ja que sao relatos orais elaborados 
por multiplos personagens que alcangaram a historia de formas 
variadas. Mesmo o discurso da justiga, nao consegue descrever e 
apurar o acontecido na Integra, de forma homogenea. O contato 
direto das pessoas que testemunharam o fato faz com que suas nar- 
rativas sejam marcadas por inumeras subjetividades que, possi-

67 SARGENTINI, Vanice & BARBOSA, Pedro Navarro (orgs.). Foucault e os dominios da 
linguagem: discurso, poder, subjetividade. Sao Paulo: Claraluz, 2004.

68 FERNANDES, Flavio Satiro. Op.cit.
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velmente, podem contribuir para que se construam distintas com- 
preensoes do acontecido.

Fernandes69, tambem, constroi um discurso em que ataca a 
justiga. Inicia seu romance fazendo uma analise das caracteristicas 
dos personagens que considera os mais importantes da historia. 
Personagens que mais na frente lhe darao condigoes para criticar o 
desempenho do poder judicterio como autoridade, pois o faz atra- 
ves da fala de uma das personagens, dona Juvencia:

Ficassem certos de que tudo aquilo ia dar em nada, 
ninguem ia receber castigo nenhum (...) a justiga dos 
patos e um pogo fundo. O que cai nele nao sai mais 
nunca (...) o juiz nao trabalha; o promotor muito me- 
nos; o major, que podia fazer alguma coisa, e amigo do 
juiz70.

Sera que essa construgao seria uma forma de justigar o des- 
fecho dos julgamentos, ja que os reus foram absolvidos em todos os 
julgamentos, deixando a populagao revoltada, pois para eles os pa- 
drinhos da menina ja eram culpados desde o inicio.

Ao final do primeiro julgamento, que resultou na absolvigao 
dos reus, muitos moradores de Patos sentiram-se ultrajados e nao 
aceitaram o discurso oficial das autoridades. Afinal, como poderia 
ser que pessoas como Absalao e Domila fossem inocentados de al
go que nem precisava de julgamento, pois estava na cara de todos 
que eles haviam realizado o crime. A pequena cidade de Patos 
"tornara-se" inquieta com a decisao da justiga.

Em meio a isso, comegam os relatos dos varios milagres que 
Francisca realizara. No local onde foi encontrado seu corpo, uma 
cruz foi erguida como forma de sinalizar o local do acontecido71. E 
em 1929, o ruricola Jose Justino do Nascimento, como forma de 
agradecer um "milagre" alcangado, constroi uma pequena capela 
no lugar e, com isso, esse comega a ser alvo de romarias. Transfor-

69 Idem, ibidem.

79 FERNANDES, Fldvio SStiro. Op., cit., p. 75.

71 LUCENA, Damiao. Op., cit., p. 06.
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mou-se, mais tarde, no ponto de maior convergencia de devotos e 
fieis do estado da Paraiba.

A reabertura do caso em 1932 se torna uma nova pagina na 
historia da "santa de Patos". O encontro entre juridico e sagrado 
cria urn novo discurso. Essa reabertura fez com que a historia fosse 
(re)significada72.

Passado e presente se encontram mais uma vez. Agora o juri 
tera que levar em conta que nao se trata apenas de uma crianga 
morta, mas, sim, da "santa de Patos", pois, a essa altura, a crenga 
no poder taumaturgico de Francisca era quase unanimidade, atin- 
gindo a populagao de Patos e de regioes circunvizinhas. O povo 
cobrava que se fizesse justiga a santa deles. Os crentes da Cruz da 
Menina profetizavam pelas ruas seus milagres; varias eram as pes- 
soas que diziam ter sido curadas por Francisca. Em sua pequena 
capela nao mais cabia todos os ex-votos que seus devotos deposita- 
vam como agradecimento pelas gragas alcangadas.

De Patos para o Brasil e do Brasil para o mundo, foi assim, 
segundo relatos de seus crentes, que a crenga na "menina" ganhou 
novas fronteiras. A historia que Antonio Americo relata em seu 
livro sobre o milagre que Francisca realizou em um homem ameri- 
cano que, convalescendo de uma doenga misteriosa, numa certa 
noite sonhou com uma menina que falou que ele seria curado e que 
apos sua cura deveria ir a Patos agradecer. Curado, o americano 
veio ate Patos cumprir o "acordo". De acordo com Nobrega73, esse 
suposto milagre langa para alem das fronteiras de Patos a crenga 
em Francisca.

O caso de Francisca nao se restringe mais a narrativa oral, 
ganhou corpo, a partir dos escritos sobre ele elaborados; escritos 
que difundem para todos os cantos uma historia que passa a ser 
cantada e contada por todos. Com isso, o "caso da menina" ia sen- 
do reinventado, ao ser reescrito pelo imaginario popular e, tam- 
bem, pelos meios oficiais.

72 NOBREGA, Elisa Maria de Medeiros. Op., cit., p. 26.

73 NOBREGA, Elisa Maria de Medeiros. Op., cit., p. 34.
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Com essas varias narrativas, escritas e publicadas, os escrito- 
res passam a montar e desmontar as versoes dos fatos, preenchen- 
do a historia da "santa" com novos lugares, tecendo tempos e 
transformando criativamente, com as novas escritas, seus sentidos. 
Colocavam-na, enfim, em uma moldura nova74.

O discurso escrito por meios oficiais foi muito utilizado para 
perpetuar o mito da "santa" de Patos. Antonio Americo75, com sua 
vontade de abrir o conhecimento ao povo; Jose Motta76, com seu 
discurso de promotor de acusagao, elevava ao maximo a explicita- 
gao da impunidade dos orgaos oficiais; Flavio Satiro77, com o seu 
sentido de redengao da maldade dos personagens; por fim, Severi- 
no Ramos78, que langa o acontecimento no hall dos crimes barbaros 
que abalaram a Paraiba.

Mas, o que seria entender a invengao de uma "santa" como 
sendo tambem a invengao de um mito? Os mitos, psicologicamente, 
sao instrumentos de crengas para os que os aceitam e que por eles 
pautam a sua vida79. Um antigo mito pode reafirmar a propria vita- 
lidade em circunstancias completamente novas e fundamentalmen- 
te diferentes, a exemplo das condigoes de vida e dos metodos tec- 
nologicos de relacionamento com o meio80. O mito, para seus cren- 
tes, 6 uma verdade que deve ser seguida, um sistema "religioso" de 
aceitagoes universais, que rege a vida dos homens, das mulheres e 
da natureza.

Compreendemos que a populagao de Patos concebe Francis- 
ca dentro de uma estrutura de raciocinio mitico, pois para ela Fran-

74 Idem, ibidem, p. 44.

75 MEDEIROS, Antonio Americo. Historia completa da cruz da Menina, Patos PB: Graf. Sto. 
Antfinio (Cordel).

76 MOTTA, Jose, apud NOBREGA, Elisa Maria de Medeiros. Op., cit.

77 FERNANDES, Fl&vio Satiro. Op., cit.

78 RAMOS, Severino. A cruz da menina. In: Crimes que abalaram a Paraiba. Joao 
Pessoa: Ideia, 1995 (Vol.II).
79 PATAI, Raphael. O mito e o hom em  m odem o. Sao Paulo: Cultrix, 1972, p. 35.
80 Idem, ibidem, p. 125.
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cisca e uma "santa", hierofanizando tudo que remeta a sua lem- 
branga. Por isso, ha todo um sistema de condutas que seus crentes 
utilizam para lhe pedir e para lhe agradecer. Ela esta presente na 
vida de todos como algo recente, embora esteja perto de completar 
90 anos de sua morte. Ela passa a ser o mito identitario de 
(re)fundagao da cidade. Antes de sua historia, os sentimentos de 
pertenga eram elaborados muito mais pela (des)identificagao, haja 
vista, tratar-se de uma cidade inserida no universo da estiagem 
nordestina.

As entrevistas sao marcadas pela forte presenga dos ritos re- 
ligiosos catolicos, simbolizando-se, assim, uma transferencia das 
praticas catolico-cristas para os ritos realizados no culto a Francisca.

Embora Francisca nao tenha sido canonizada pelo Vaticano, 
sua importancia e seu poder encontram-se, em grande parte, dis- 
seminados no coletivo religioso popular. Universo que podemos 
observar como sendo constituido, principalmente, por pessoas po- 
bres.

Em observagao que realizamos no santuario da Cruz da me- 
nina, aos domingos, nos foi possivel depreender que cerca de 90% 
das pessoas que la frequentam e oriunda das camadas populares. 
Devotos que langam todas as suas esperangas num milagre. Seus 
crentes a adoram como o fazem em relagao a um santo catolico, 
algumas vezes ate mais.

Dessa forma, a partir de algumas praticas e de alguns dis- 
cursos, se construiu e se instituiu historicamente a tradigao religio- 
sa da "Cruz da menina".

Em 1993, a cidade de Patos festejou a construgao do parque 
"Cruz da menina". Essa reconstrugao do territorio do sagrado foi 
mais uma reinvengao da tradigao do crer, agora por parte do poder 
publico municipal. Com a construgao do parque turfstico, as cren- 
gas se (re)vestiram de uma nova forma de institucionalizagao, atra- 
ves do reconhecimento politico do governo. O estado fabrica um 
parque para os crentes, seus fieis e eleitores, e, atraves da institucio
nalizagao do culto, dada a partir da espetacularizagao promovida
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pelo poder politico, a crenga ganha, tambem, legitimidade poli- 
tica81.

A execugao da politica do espetaculo vai significar um marco 
para a propria invengao historica da "santa". A crenga em Francis- 
ca, tramada e tecida como "tradigao", lugar do passado, e, dessa 
forma, ritualizada sob o signo da "modernidade". O "arcaismo" e 
captado para os discursos estrategicos da politica: a romaria se tor- 
na uma pratica de massa, a crenga se transforma em espetaculo e 
Patos e inscrita no programa nacional de turismo82.

O que era apenas um lugar religioso, espago de oragoes e de 
preces, passa a ser um lugar turistico, que movimenta dinheiro e 
integra o mercado dos bens simbolicos. Possui um anfiteatro, res- 
taurantes e lojas de souvenir e, assim, as pessoas nao mais vao la 
apenas para rezar ou agradecer, mas tambem, para passear com a 
familia e para ver pessoas, amigos e serem vistos.

A oficialidade procura disciplinar as formas de crer, institu- 
indo simbolos que revestem a crenga em algo mais "concreto", mo- 
numentalizando-a. Essa disciplinarizagao do crer tern um forte ape- 
lo economico. A divulgagao do santu&rio e dos poderes taumatur- 
gicos de Francisca fomentou um movimento de romaria constante, 
movimentando, assim, a economia local. Esse e talvez, sem sombra 
de duvida, o principal objetivo dos poderes politicos.

Por outro lado, a Igreja disputa o controle da crenga, disci- 
plinando as maneiras de crer, de verbalizar os milagres, suposta- 
mente realizados por Francisca, imprimindo seu dogma mais caro: 
a crenga monoteista de existencia de um unico Deus. Os padres, 
constantemente, enfatizam a necessidade dos fieis em nao utilizar 
os procedimentos da Igreja catolica no culto a "menina" Francisca. 
A intervengao da Igreja se faz em nivel tal que, aos domingos, cele- 
bra missa dentro dos limites do santuario. Pratica que acaba, tam
bem, legitimando a crenga, corroborando a compreensao veiculada 
por Renato Ortiz, "Gramsci ve o conflito entre a igreja e estado como

81 NOBREGA, Elisa Maria de Medeiros. Op., cit., p. 80.

82 Idem, ibidem, p. 84.
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uma luta de poderes que se passa ao nivel da sociedade civil, trata-se de 
saber quern devera administrar determinados setores da esfera ideologica"83

Por mais que o estado e a igreja procurem construir estrate- 
gias de controle para os crentes e suas maneiras de culto, uma outra 
produgao se insinua astuciosa, dispersa e silenciosa. Sao as marcas 
que, para Michel de Certeau, compoem uma "antidisciplina", que 
coloca em jogo apropriagoes e reapropriagoes dos lugares produzi- 
dos pelos projetos de disciplinarizagao da crenga84.

Os devotos da "santa" insinuam taticas que nao sao nem de- 
terminadas, nem captadas pela logica disciplinarizadora da Igreja e 
do Estado, mas construidos a partir do estabelecimento de um 
"contrato" com o "outro". E uma forma de entrar no jogo das estra- 
tegias e usa-las para fins outros, para desejos outros85.

Pois, os slmbolos nao sao simplesmente herdados, mas cons
truidos e reelaborados historicamente pela dimensao sagrada com 
que sao vividos. Uma construgao e vivencia que, mesmo dialogan- 
do com referencias religiosas herdadas, criam novas formas de 
crengas. Por isso, a "heranga" cultural e religiosa nao pode ser pen- 
sada pelo historiador como uma continuidade natural, uma vez 
que o mundo religioso nao esta pronto, a espera que os homens o 
usem para significar suas motivagoes. Ele e produto dessas signifi- 
cagoes86.

Alem dessas disputas, ainda existe uma trama que procura 
transformar em "concreto algo que nao o e". Os responsaveis pela 
administragao do santuario, nos ultimos anos vem langando para 
os fieis uma imagem que seria de Francisca, um retrato falado que 
foi feito segundo descrigoes de pessoas que conheceram a "meni- 
na". Entretanto, dona Odilia, antiga zeladora da capelinha, diz que

83 ORTIZ, Renato. A consciencia fragmentada. Rio de Janeiro: Paz e terra, 1998, p. 147.

84 CERTEAU, Michel de. A invengao do cotidiano: artes de fazer. Trad.: Ephraim Ferreira 
Alves. Petropolis: Vozes, 1996, pp. 37-53.

85 NOBREGA, Elisa Maria de Medeiros. Op., cit., p.107.

86 CERTEAU, Michel. Operagao historiografica. In: A escrita da historia. Trad.: Maria de 
Lourdes Menezes. Rio de Janeiro: Forense, 1982.
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esse retrato nao faz jus a "menina" Francisca e, sim, pertencia a 
uma garota que foi pagar uma promessa e deixou sua foto no altar. 
Essa disputa em torno da imagem de Francisca desautoriza o retra
to falado, que se instituiu historicamente como sendo o da "santa", 
passando a se tornar um problema para os guardioes da crenga87. 
Nesse sentido, "coisas que nada significant podem passar a significar, 
por meio de um artificio: basta que sobre elas escreva-se algo"88.

Essa disputa em torno da imagem pode ser vista como uma 
tentativa de consolidar ainda mais a memoria da crenga no imagi- 
nario coletivo da populagao de Patos. Assim, temos que a visuali- 
zagao do icone atuaria como representagao de Francisca. Eis que a 
instituigao da imagem traria um duplo efeito: reforgo da presenga 
santa e implementagao do comercio de bens simbolicos.

Hoje em dia, mesmo em meio a todos esses problemas, a 
"Cruz da menina" continua fazendo parte do cotidiano dos habi- 
tantes de cidade. Aos domingos, o lugar fica repleto de fieis em 
busca de gragas, de moradores da cidade, que vao passar o dia no 
santuario, nao para rezar ou orar, mas para passear com a familia, 
para fazer um lanche no restaurante ou ainda, para comprar algu- 
ma lembranga nas lojas de artesanatos. Enfim, ate mesmo para fa
zer um programa diferente do convencional. Essa nova possibili- 
dade, criada pelo santuario, modificou um pouco o cotidiano das 
pessoas de Patos que, muitas vezes, deixam de ir a Igreja, como era 
muito comum aos domingos, para irem ao parque turistico da 
"Cruz da menina".

O parque turistico da "Cruz da menina" e, devido a sua lo- 
calizagao, uma parada quase obrigatoria dos devotos do padre Ci
cero, que passam em romaria para o Juazeiro. Eles param e con- 
templam o santuario, rezam e fazem promessas.

A historia de Francisca e contada e recontada pelas pessoas, 
nao como fazendo parte de um passado longinquo. Algumas pes
soas proximas ao casal, ou que tiveram contato com alguem de sua

87 NOBREGA, Elisa Maria de Medeiros. Op., cit., p.104

88 ALVES, Rubens. O que e religiao. Sao Paulo: Brasiliense, 1984, p. 53
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familia, procuraram nao tocar no assunto. Constrangidas, algumas 
das pessoas que contatamos para obter informagoes sobre o assun
to, que conhecem Graciele Emerenciano, filha do casal, que mora 
na cidade de Campina Grande, evitam falar sobre essa historia, pre- 
ferindo nao tocar no assunto. Adaide Reinaldo colocou-nos: "Deixe 
isso quieto, foi coisa que jd passou (...) o povo acusou sua mae de matar a 
menina (...) ela nao gosta de falar sobre isso, nao (...) pra que mexer com 
isso agora (...) eu nao vou dizer nada"S9.

Fazer julgamentos de verdade e de falsidade em um tipo de 
estudo da natureza do que estamos desenvolvendo nao e algo facil. 
Nao ha nenhuma expressao de religiosidade que seja falsa, pois ela 
e uma "instituigao" e nenhuma instituigao pode ser edificada sobre 
o erro ou uma mentira. De acordo com Rubem Alves: "Se ela nao 
tivesse alicergada na propria natureza das coisas, teria encontrado, nos 
fatos, uma resistencia sobre a qual nao poderia ser triunfado",89 90

A religiosidade esta mais proxima de nossa experiencia pes- 
soal do que desejamos admitir. O estudo da religiosidade, portanto, 
longe de ser uma janela que se abre apenas para panoramas exter- 
nos, e como um espelho em que nos vemos. Aqui, a ciencia da reli
giosidade e, tambem, ciencia de nos mesmos. Os objetos invisiveis 
adquirem uma dimensao nova e, passam a ser sinais de realidades 
visiveis.

Na tentativa de estabelecer uma compreensao sobre a histo
ria de Francisca, Nobrega91 argumenta que a construgao da santi- 
dade da "menina" Francisca nao deixa saida para que o leitor pos- 
sa, por si proprio, tirar suas conclusoes. Afirma que tudo esta posto 
a mao em um conjunto de discursos que procuram construir e per- 
petuar a tradigao da crenga. Elabora um "painel" dos discursos que 
fizeram parte do acontecido, mas nao mostra se houve reagoes de 
violencia dos habitantes para com os acusados. Embora seu traba- 
lho seja de grande valor, a autora nao problematiza os testemunhos

89 Entrevista realizada em Campina Grande-PB, a 09/09/2006.

90 ALVES, Rubens. Op., cit., p. 58

91 NOBREGA, Elisa Maria de Medeiros. Op.cit.
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das pessoas sobre o acontecimento, jogando-os em seu texto, sem 
levar em conta os artificios a que uma historia oral esta sujeita.

Ressaltamos, por fim, que esse ensaio objetivou apresentar 
algumas consideragoes que ja articulamos sobre a tem&tica em tela, 
visto que a pesquisa ainda esta em cur so e que com seu desenvol- 
vimento, sem duvida, traremos contribuigoes mais amadurecidas 
sobre as representagoes construidas para a "Santa de Patos".
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3 Mulheres “Imorais”, “Desordeiras” e “Desviantes” 
Jogos Discursivos da Imprensa

Gilmaria Severiano Ramos

Regina Moreira92, a "desordeira", Sebastiana Freire da Sil
va93, vulgo "maxixe arruaceiro"; deste cenario de epitetos tambem 
faziam parte as "strip-teases" Maria Bezerra94 e Odete Silva95. Entre 
estigmas e estereotipos nao podia faltar Da Luz, "muie macha" que 
ao ser detida "encontrava-se praticando desordens estando em visivel 
estado de embriages e armada com uma tesoura e um canivete, ameagando 
todos (...), dizendo aos berros que era muie macho"96. Talvez, a primeira 
vista podem nos parecer nomes comuns. Todavia essas mulheres 
de comum nao tern nada. Isto porque elas estao inscritas nas pagi- 
nas de um jornal campinense em virtude de algumas intrigas e 
tramas em que estiveram envolvidas.

Possivelmente se trata de mulheres "ordinarias", mulheres 
sem "qualidade", "anonimas", ou simplesmente mulheres que nao 
operacionalizam os preceitos normativos imputados pelo discurso 
moralizante, que dispensam ao feminino uma atitude de discrigao, 
"comportamentos castos, puros e maternais"97. Tais mulheres, en- 
contradas aqui iguais as tantas Marias, parecem prescindir de um 
lugar comum, suas vidas, ao contrario, tiveram momentos de "ver- 
dadeiros" espetaculos.

92 Diario da Borborema. Campina Grande, 12 de novembro del967, n° 3328, p. 5.

93 DB, Campina Grande, 11 de maio de 1968, n° 3472, p. 5.

94 DB, 22 de maio de 1968, n° 3481, p. 5.

95 DB, 21 de junho de 1968, n° 3505, p. 5.

96 Cf. DB, 1 de setembro de 1966, n° 2729, p. 5.

97 Cf. CAVALCANTI, Silede Leila Oliveira. Mulheres modemas, mulheres tuteladas: o discur
so juridico e a moralizagao dos costumes -  Campina Grande 1930/1950. Recife: UFPE, 
2000 (disserta^ao de mestrado), p. 122.
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Trata-se de seus encontros com o poder, primeiro com auto- 
ridades como o escrivao Matos da policia, o cabo Jose Henrique, o 
sargento Abelardo e, finalmente, foi necessario que um feixe de luz, 
ao menos por um instante, as viesse iluminar. "Luz essa que Ihes vem 
do exterior. Aquilo que as arranca a noite em que elas poderiam, e talvez 
devesse sempre, ter ficado, e o encontro com o poder: sem este choque, e 
indubitdvel que nenhuma palavra teria ficado para lembrar o seu fugidio 
trajecto"98. Luz e agao! Sao as lentes da imprensa e do saber medico- 
juridico jogando seus feixes ou fachos de "luz" sobre vidas "desre- 
gradas".

Assim como as autoridades de poder, este trabalho busca i- 
luminar tais vidas, fazendo releituras a partir do discurso do jornal 
Didrio da Borborema; fazendo ressurgir vidas obscuras atraves de 
outras tintas impressas na escrita historical constituindo uma "anto- 
logia de existencias. Vidas de algumas linhas ou de algumas pdginas, des- 
ditas e aventuras sem numero (...). Vidas breves, achadas a esmo em livros 
e documentos"99. Constitui-se aqui outro espago de poder e de saber, 
o qual reemprega outras maneiras de operar visibilidade e dizibili- 
dade acerca da mulher a partir de lugares que vao sendo, a todo 
instante, (re)edificados atraves das cambalhotas inventivas de in
trigas e tramas de outras narrativas.

Todavia, isto nao significa resgatar100, recuperar, dar voz as 
mulheres101, objetivos explicitos em alguns trabalhos escritos acerca

98 Cf. FOUCAULT, Michel. A vida dos homens infames. In: O que e um autor. Lisboa: Pre- 
senga, 1994, p. 97.

99 FOUCAULT, Michel. Op., cit,. pp. 89-90.

100 A palavra resgate parece ser chave de arquivo quando algumas historiadoras buscam 
escrever acerca do genero feminino. Refiro-me, especialmente, a dissertagao de Keila 
Queiroz, em que a autora afirma pretender "resgatar a historicidade dos discursos da 
justiga com relagao as mulheres". Contudo, ao que se percebe, tal pretensao nao tern razao 
de ser, uma vez que nao se pode ir aos documentos e resgata-los como se pudesse livra- 
los do cativeiro, onde estes estariam presos a espera de que alguem viesse tirar-lhes as 
amordagas e salva-los da situagao perigosa. E preciso, sim, reconhecer a distancia que o 
pesquisador tern do seu recorte temporal e da alteridade (o ausente ou o passado) que 
pretende langar-se. E preciso, sim, reconhecer que nao se trata de um resgate, mas de
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do genero feminino101 102. Longe de rrdm tais pretensoes, pois partem 
de um universo de "veleidades literarias" em que se apregoam a 
negagao ou esquecimento da mulher e que, a partir dai, se langam 
na pretensao de fazer algar suas vozes. Estas, ao contrario, ja se ou- 
vem inscritas no tempo da escrita (pois Id esta a fonte jornallstica, o 
Didrio da Borborema) ou, quern sabe, nas narrativas criadoras da i- 
maginagao cartografada no inconsciente de algum contador de his- 
torias ou de estdrias. Trata-se, apenas, de deslocar sua historicidade 
no tempo (decadas de 1960 e 1970) e no espago (o locus onde ocor- 
rem os episodios), atraves das paginas empoeiradas do jornal e, 
assim, soprar, pintar e bordar uma arte imagetica e uma poetica 
discursiva de suas vozes vivas e fixadas no movimento.

Movimento, porque a pesquisa historica e dinamica, descon- 
tinua. Nao existem leituras capazes de suprimir a particularidade

(re)apropriagoes do documento, atribuindo-lhe outros sentidos, outros signos e significa- 
dos. Deste modo, a histdria poderd falar de uma sociedade e de seus individuos, como 
categoricamente assinala CERTEAU, Michel de. A operagao historiografica. In: A escrita da 
Historia. Trad.: Maria de Lourdes Menezes. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 81, a partir 
dos "gestos de separar, de reunir, de transformar em 'documents' certos objetos distribmdos de 
outra maneira". Cf. Keila Queiroz e Silva. Entre as normas e os desejos: as mutagoes do feminino 
e do masculino. Dissertagao de Mestrado, Recife, UFPE, outubro de 1999, p. 19. Uma outra 
autora que utiliza o termo resgate e Martha de Abreu Esteves ao trata acerca do anonima- 
to de milhares de mulheres pobres. A autora afirma que estas, "s6 conseguiram permane- 
cer como individuos na medida em que eu resgatei, num instante de suas vidas, como 
criminosos". Cf. Martha de Abreu Esteves. Meninas perdidas: os populares e o cotidiano do 
amor no Rio de Janeiro na Belle Epoque. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1989, p. 130.

101 Assim, como Certeau, entendo a historiografia se servindo da morte para articular uma 
lei, a do presente. Segundo o autor, essa nao descreve as prdticas silenciosas que a cons- 
troem, mas efetua uma nova distribuigao de pr&ticas )& semantizadas. Trata-se, sim, da 
operagao de uma outra ordem que a da pesquisa. Cf. CERTEAU, Michel de. Op., cit., p. 
108.

102 Um texto que demonstra a tentativa de dar vozes &s mulheres 6 Historia das mulheres: as 
vozes do silencio. A autora afirma pretender a partir deste trabalho "dar vozes 4s mulheres, 
extraindo-as do limbo da memoria, tirando-lhes o seu proprio limo". Cf. Mary Del Priore. 
Historia das mulheres: as vozes do silencio. In: FREITAS, Marcos Cezar (org.). Historiogra
fia brasileira em perspectiva. Sao Paulo: Contexto, 2003, pp. 217-220.
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dos casos analisados, de onde se fala (neste caso o jornal) e do do- 
mmio em que se realiza uma investigagao103. Pretendo, sim, deslo- 
ca-las da escrita jornalxstica e (re)construir outras historias de mu- 
lheres que jogam com os mecanismos da disciplina, alterando-a ou 
nao, a partir de suas praticas em que, por alguns momentos, estas 
se deixam contemplar sem mascaras.

Neste sentido, que deslocamentos at se insinuam na arte da 
historia? Que inversoes norteiam suas desviantes vidas? A partir de 
suas praticas busco construir uma antologia (re)edificando varios 
significados atraves de seus encontros com o poder; o da imprensa, 
o da justiga, bem como, a liberdade de escrita, onde perpassa os 
olhos do autor e tambem do leitor atraves do enigma da linguagem 
conforme nos (re)apropriamos dela.

Linguagem inscrita em uma pagina do jornal, o qual joga luz 
sobre uma "mundana". E assim que este faz alusao a uma mulher. 
Refiro-me ao caso de Angela Guiomar, que e atendida no Hospital 
do Pronto Socorro apos ser agredida pelo ciume de uma colega, 
Cicera Cassiano do Nascimento que, com uma gilete, a fere provo- 
cando vinte pontos na regiao nasal. Mas do que e que estou falan- 
do? Brigas de mulheres em plena via publica? Onde esta o sargento 
Abelardo com sua tropa de soldados (sic) para por fim a essa "ar- 
ruaga"? O comissario Abelardo e o sargento de policia credenciado 
por "colocar nas grades" mulheres que provocam a tranquilidade 
dos moradores nas ruas por onde elas fazem caminhar as florestas 
de seus desejos e interesses. Ou seja, esta figura, vestido com o uni
forme do poder policial/juridico, parece representar a autoridade 
maxima quando se trata de "apaziguar" os espiritos mais inquietos 
de algumas mulheres.

Trata-se de casos rastreados no Diario da Borborema, produ- 
zido nas decadas de 1960 e 1970 na cidade de Campina Grande. Tal 
jornal chama a atengao pelo discurso empregado sobre casos de 
mulheres dotadas de um carater incomum e moralmente "desvian-

103 Cf. CERTEAU, Michel de. Op., cit., p. 65.
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te" ou "defeituoso" se comparado aos principios e condutas que 
atribuiam ou esperavam de uma mulher naquelas decadas.

Observam-se, nos relatos do DB, mulheres vistas como sujei- 
tos ativos que protagonizam cenas de suas "desventuradas" vidas. 
E perceptfvel como tais definigoes partem de modelos femininos 
que se repetem na descontinuidade da narrativa historica e que no 
relato jornalistico inscreve estereotipos.

Estereotipos que podem dar a luz a um conjunto de narrati- 
vas sobre imagens de mulheres que pode significar um questiona- 
mento aos valores naturalizados pelos mecanismos de coergao dis- 
ciplinar. Ou seja, um modelo configurado na ideia de mulher resig- 
nada, comedida, silenciada e recatada. Sao essas intermitencias dis- 
cursivas que busco pensar no decorrer deste trabalho.

Antes, porem, quero chamar a atengao do leitor para um 
postulado metodologico: o objetivo deste trabalho em ressaltar ca- 
sos excepcionais de mulheres (insuflados pela imprensa) que deslo- 
cam o lugar do modelo feminino (construldo atraves do poder da 
linguagem e da propria produgao historico-cultural) nao pretende 
de outra parte, naturalizar outros enunciados, isto e, o de burla, o 
de desviante, de transgressao, de imoralidade ou um outro qual- 
quer.

Todavia, como toda pesquisa e parcial, esta tambem esta su- 
jeita a incorrer ou reforgar tais emmciados ou estereotipos sobre o 
genero feminino, isto e, o da burla, o do desvio, da transgressao, 
pois optar por tais enunciados implica levantar subsidios que pro- 
piciem fundamentar teorico e metodologicamente o objeto. Implica 
se posicionar ou se apropriar de termos ou fundamentagoes, tendo 
em vista o auxilio teorico que inspire o(a) pesquisador(a) e lhe de 
respaldo para sua problematizagao.

Ao passo em que busco mostrar como algumas mulheres a- 
cionam outros lugares a partir de suas atuagoes no que se referem a 
atitude, comportamento, etc., acabo por convergir o olhar para da- 
da questao. Deste modo, selecionamos, imprimimos julgamentos 
de valor historico, ao passo que se focaliza o olhar para aquilo que 
constitui o centro de nossas atengoes, o objeto de estudo. Nosso
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olhar e langado para a construgao de uma teoria, perseguindo os 
indicios, episodios, conceitos, fontes e metodos que deem sustenta- 
gao ou amparem a tese que se pretende defender.

Contudo, isto nao e uma regra, pois a fonte e "essencialmen- 
te" ordinaria, e parenta da tatica, isto e, nos leva como o vento que 
nao sabe para onde vai e, as vezes, nem de onde vem, o que modi- 
fica, muitas vezes, as problematizagoes da pesquisa historica. Ape- 
sar disto, assumo essa postura: a de que o olhar e seletivo, parcial e, 
por isso, as imagens e discursos acerca da mulher que norteiam a 
minha investigagao sao lidos a partir de um interesse que corres- 
ponde ao meu lugar social, isto e, o lugar de onde falo.

Um trabalho desta natureza consiste em pensar o que esta 
posto como modelo fixo, cristalizado para a mulher, isso porque 
toda desconstrugao significa outra construgao que pode ser, ou nao, 
uma "nova". Desconstruir significa desconsagrar104, tornar profano, 
desdizer, contradizer aquilo que ja foi dito que esta posto como 
"verdade", como real, como "essencia"; desconstruir significa de- 
sembaragar valores para emaranha-los em novas teias discursivas; 
desconstruir significa desnortear, desenredar concepgoes estaticas 
para tecer e enredar uma rede de fios discursivos que constituent 
outras narrativas sobre a mulher.

A narrativa da imprensa e constitutiva de varias imagens 
que permeiam condutas e comportamentos femininos construidos 
na historia, imprimindo, na afirmagao de Luca "crengas e valores que 
se pretende difundir a partir da palavra escrita"105. Deste modo, o DB 
pode ser pensado enquanto veiculo que visa dar legitimidade ao 
seu discurso a partir dos argumentos com que apresenta as notl- 
cias.

104 Estou usando esse termo com base n O Novo Diciondrio Aurelio da Lingua Portuguesa. 
3a edigao, l a impressao da Editora Positivo, revista e atualizada do Aurelio Seculo XXI, 
2004.

105 Cf. LUCA, Tania Regina de. A historia da imprensa como objeto em “fontes impressas". In: 
PINSKY, Bassanezi. Carla, (org) Fontes historicas. Sao Paulo: Contexto, 2005, p. 140.
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Narrar historias de vidas desventuradas significa contar pra- 
ticas pouco comuns de mulheres que rasuram e deslocam, com su- 
as resistencias sub-repticias e, as vezes nao, o modelo estereotipado 
de mulher honesta, virtuosa, pura e resignada. Alias, Maria Izilda 
Santos de Matos, analisando os discursos e praticas medicas nos 
anos de 1920, afirma que "construiram o modelo da mde-esposa, frdgil, 
senswel, dependente e assexuada, em confronto com o da mulher degene- 
rada, publica, sexuada, identificada com aprostituta"106.

Questao que se aproxima dos casos analisados aqui. Assim, e 
percorrendo caminhos sinuosos e, muitas vezes surpreendentes, 
que busco ver e dizer o conjunto de discursos acessados. Folheando 
o jornal DB, encontrei casos de mulheres que aparecem como pro- 
tagonistas de algumas assustadoras historias; casos de mulheres 
que rompem com o credo de uma suposta moral inquestionavel.

Guacira Loro citando Bila Sorj, afirma que "a 'sociedade mo- 
dema construiu um ideal de esfera publica e instituigoes politicas funda- 
das numa moral racional' e dessa moral racional estao excluidos 'o desejo, 
a empatia, afetividade, sentimentos". Tais caracteristicas sao entendi- 
das como "manifestagoes irracionais e, portanto inferiores e sao identifi- 
cadas com as mulheres"107.

A partir dessa citagao e possivel pensar como os discursos 
do DB enfatizam o mau comportamento de mulheres que talvez 
rompam um pouco dessa moral universal construida pelos lugares 
de poder sobre o genero feminino.

Refiro-me ao caso de Regina Morreira (sic) da Silva que, se- 
gundo a nota do referido jornal, aparece praticando desordens e, 
por isso, teria sido detida pela policia vcirias vezes. Segue-se a se- 
guinte passagem: "Regina Morreira da Silva foi presa na noite de ontem 
(...) cjuando esta se encontrava fazendo desordens na rua Indios Cariris.

106 Cf. MATOS, Maria Izilda Santos de. Ancora de emogoes: corpos, subjetividades e sensibi- 
lidades. Bauru-SP: Edusc, 2005, p. 37.

107 Cf. LOURO, Guacira Lopes. Genero, sexualidade e educagdo: uma perspectiva p6s- 
estruturalista. Petrdpolis: Vozes, 1997, p. 148.
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Depois de presa Regina foi conduzida a Delegacia onde tem varias entra-
das"w8.

O jornal nao especifica quais "delitos" Regina teria cometi- 
do. Talvez a mulher estivesse menos preocupada com a chamada 
ordem moralista construlda como meio de disciplinar as condutas 
femininas - a tal ponto ser ela detida nao somente uma vez, mas ter 
"varias entradas" na delegacia - e mais em cair no "crime" e infla- 
mar tal ordem institulda a partir de mecanismos de controles judi- 
ciarios, responsaveis por assegurar "a boa conduta" e o respeito aos 
principios morais que articulam os comportamentos femininos na 
sociedade de que faz parte, ainda que a partir do lugar de desviante.

Fundado nos principios moralista-religioso e juridico, o jor
nal investe em outro caso com a clara intengao de chamar a atengao 
da populagao, eis o titulo da nota: "No bacanal das lesbicas houve 
faca e pornografia". Trata-se, segundo o jornal, de "duas mulheres 
portadoras de anormalidades sexuais que estao colocando em polvorosa a 
rua Obdedon Licarido - Nova Brasilia''. A repercussao do caso partiu 
de que "as 'avangadas' vez por outra promovem cenas degradantes em 
seus bacanais provocados por excesso de dlcool e ddo evasdo as anormali
dades"108 109.

Identificar qual o lugar em que se encontram as mulheres 
parece ser, prioritariamente, o interesse do DB para, em seguida, 
(in) formar ao conjunto da populagao que estas "promoveram um 
verdadeiro quebra-quebra, acordando com pornografias os vizinhos. 
Quando reclamadas sairam a rua quase completamente despidas, estando 
uma armada com afiadafaca-peixeira"110.

O discurso do jornal referenda o episodio protagonizado pe- 
las duas mulheres com a explicita intengao de contribuir na estereo- 
tipia da opgao sexual. Pensemos a repercussao de tal relato (ou, 
talvez nao) em maos e na boca das chamadas mogas ou senhori- 
nhas de familia da decada de 1970. Reflitamos sobre como algumas

108 DB, Campina Grande, 12 de novembro del967, n° 3328, p. 5.

109 Cf. DB, 4 de agosto de 1971, n°4419, p. 5.

110 Idem, ibidem.
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leitoras do DB consumiam os produtos culturais imputados pelos 
meios de comunicagao (no caso aqui o jornal).

E perceptivel como o DB fixa ou reforga lugares para ambas 
ao passo que faz um jogo de palavras com a seguinte expressao: 
"No bacanal das lesbicas houvefaca e pornografia". O termo "bacanal" e 
denotativo de farra e orgia e, comumente, tal expressao esta associ- 
ada a desordem; talvez por isso, logo em seguida, o termo "faca", 
artefato domestico, tambem utilizado como arma onde ha brigas ou 
confusao. Contudo, os termos que chamam mais atengao sao "les
bicas" e "pornografia". Veja como o sentido do ultimo termo visa a 
carregar de significado o primeiro. Assim, temos que o leitor pode 
tirar um termo pelo outro, resultando dai uma compreensao de que 
o relacionamento entre individuos do mesmo sexo vem a ser sino- 
nimo de pornografia.

Tal assertiva insinua ainda que essas mulheres fossem, pos- 
sivelmente, dotadas de sentimentos e atitudes que corrompem a 
imagem da mulher honesta e fidedigna, no momento em que "de- 
sonram" seus corpos entre si ao se entregarem aos desejos e as pai- 
xoes "infames". Insinua pensar em mulheres que modificam o "uso 
natural" das coisas, se inflamando em sua sensualidade e, como 
punigao, suas condutas sao prescritas ou marcadas no relato da 
imprensa como "portadoras de anormalidades sexuais".

Tal questao vem a se contrapor ao discurso medico, centrado 
na normatizagao das familias no irncio da primeira metade do secu- 
lo XIX no Brasil. Refiro-me ao trabalho Ordem medica e Norma famili
ar de Jurandir Freire Costa citado por Martha de Abreu. A autora 
afirma que ao realizar uma arqueologia da familia brasileira, Costa 
analisa o processo de submissao das familias da elite a tutela medi
ca, atraves da politica higienica. O conceito de higiene, neste senti
do, e ampliado, significando nao somente higienizar os corpos, mas 
toda uma politica voltada para as caracteristicas psiquicas e sexuais 
do individuo.

Consiste, assim, em "regenerar" a mente, "purificando-a a 
partir dos preceitos da "repressao" ou contengao dos desejos sexu
ais, tornando-a pura e docilizada frente aos "novos" preceitos de
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organizagao familiar fomentada pelo chamado "progresso"111. As- 
sim, tal politica demonstrou ser pega-chave na constituigao do pa- 
pel da mulher enquanto mae na construgao da civilizagao brasileira.

Em se tratando de homossexualidade feminina, Magali En
gel afirma que estudos referentes a tal questao, nas sociedades con- 
temporaneas, tern tido significados bastante distintos das relagoes 
homossexuais, "variaveis nao apenas no tempo, no espago e no universo 
das hierarquias sociais, mas tambem entre os sexos". A autora assinala 
que a homossexualidade tende, cada vez mais, a se confirmar "como 
um 'terceiro sexo' com o mesmo estatuto dos outros dois - ou seja, como 
uma opgao legitima na busca do prazer sexual"112.

Um outro caso semelhante ao de Regina Morreira e o de uma 
mulher apelidada de "Maxixe". Tal episodio chama a atengao pelo 
fato do discurso da imprensa enfatizar que esta teria sido detida 
varias vezes, o que nos parece ser lugar-comum em se tratando de 
mulheres que "transgrediam" certas praticas ou a lei em Campina 
Grande nesse momento. Vejamos como o caso aparece no DB.

M a x i x e  a r r u a c e i r o

Na tarde de ontem a Policia colocou mais um a vez nas 
grades a desordeira Sebastiana Freire da Silva, pem am - 
bucana de Recife (...) onde e mais conhecida por "m a 
xixe". Essa pem am bucana € o terror da Pedreira, no 
Prado, sendo que vez por outra costum a arm ar-se com  
um a faca peixeira, para ajudd-la na suas arruagas dia
rias. "M axixe", que foi presa inumeras vezes, na tar
de de ontem foi novamente detida pelo sargento Abe- 
lardo, quando se encontrava arm ada com  um a "peixei
ra", provocando os m oradores das proxim idades da 
Pedreira113 (grifos meus).

111 Cf. ESTEVES, Martha de Abreu. Op., cit., pp. 28-29.

112 Cf. ENGEL, Magali Histdria e sexualidade. In: CARDOSO; VAINFAS, Ronaldo. Op., cit., 
p. 300.

113 DB, Campina Grande, 11 de maio de 1968, n° 3472, p.5.
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Depreende-se, atraves de alguns fragmentos dessa reporta- 
gem, como o DB se utiliza de uma linguagem ironica para narrar o 
caso de Sebastiana Freire da Silva. Isso porque o sujeito que produz 
a narrativa, possivelmente, estava inspirado pelos enunciados mo- 
ralistas que dao a sua fala um lugar de autoridade e verdade.

Os termos utilizados pelo DB para fazer referenda a Sebasti
ana Freire da Silva, como "maxixe arruaceiro", "desordeira", o 
"terror" parecem fazer parte de um jogo estrategico com vista a 
reforgar a imagem de ma conduta construida em torno da mulher. 
Basta observar como o jomal enfatiza o fato desta ja ter sido presa 
por inumeras vezes pelo delegado Abelardo.

O poder do discurso desse jomal “pode se atribuir, e efetivamente 
se atribuiu, a possibilidade de transmitir sens efeitos, e muito mais que 
isso, de encontrar a origem dos sens efeitos num canto que e manifesta- 
mente, explicitamente, voluntariamente desqualificado pelo odioso, pelo 
infame ou pelo ridiculo ”nA. Isto pode ser verificado na passagem onde o 
discurso do DB afirma ser a mulher “o terror da Pedreira”.

Apropriando-me das palavras de Foucault, sao “presungdes que Ihe 
sao inerentes, em fungao dos que as enunciam”. “Sao enunciados com 
efeitos de verdade e de poder que Ihes sao especlficos: uma especie de 
supralegalidade de certos enunciados na produgdo da verdade judicia- 
ria”U5.

Enunciados que joga luz para pensar como era lugar comum 
as mulheres retornarem a prisao por razoes multiplas. Deste modo, 
pode-se perceber a presenga do delegado Abelardo atento a "de- 
sordem moral" que pudesse colocar em cheque a tranquilidade dos 
moradores da cidade.

O sargento Abelardo, comissario do Prado apresenta 
presa na segao de Costumes, a mulher M aria Bezerra, 
de 54 anos de idade (...) por se encontrar fazendo "s -  
trip-tease" em plena luz do dia (...). A  mulher que e 
um a pedinte velha costum a em briagar-se e iniciar ver- 
dadeiros "show s" na via publica, com  exibigoes de ce- 114 115

114 Cf. FOUCAULT, Michel. Os anormais. Sao Paulo: Martins fontes, p.15.

115 Idem, ibidem, p.14.
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nas de nudismo. Para tal Maria Bezerra inicia rasgando 
a roupa, mas sempre seus "strep-teases" sao interrom- 
pidos pela policia, sendo esta a sexta vez que e presa 
pelo mesmo motivo.116

Neste sentido, parece ser algo comum o fato de Maria Bezer
ra praticar varias vezes strip-tease e, por isto, ser presa. A partir dis- 
so pode-se pensar que motivos e/ou razdes levariam uma mulher 
de cinquenta e quatro anos de idade (tambem poderia ser uma jo- 
vem) a rasgar suas roupas e ficar despida em plena via publica? 
Talvez tais oportunidades fossem razoes para ela se libertar de sua 
repressao sexual, a qual teria frustrado seus desejos. Ou talvez fos
se a vontade de exteriorizar seus sentimentos e desejos apos anos 
de recato, silenciamento e abstengao de prazeres inconfessaveis, 
reconditos.

Um trecho que chama atengao e a maneira pejorativa como o 
DB relata o episodio colocando-a num lugar de "uma pedinte velha 
[que] costuma embriagar-se...". Percebe-se que Maria Bezerra tra- 
paceava as normas que geralmente restringem uma mulher "de 
idade" fadada a ficar no ambito de casa, cuidando dos filhos e dos 
netos. Maria Bezerra escapa as regras de boa conduta; em vez de se 
esconder atras do discurso de "velha pedinte", "coitadinha", foge 
aos padrdes de decencia e de recato, pregados pela boa moral e pe- 
las normas juridicas.

A construgao de discursos sobre condutas e comportamentos 
femininos tern enfatizado, atraves das relagoes de poder e saber, 
uma sondagem minuciosa concernente as praticas femininas. Prati- 
cas sorrateiras disseminadas no cotidiano, no dia a dia de mulhe- 
res, emergem como fontes riquissimas para o pesquisador que pro- 
duz narrativas sobre o genero feminino e, do mesmo modo, esse 
trabalho nao deixa de ser tambem mais uma maneira de construir 
outro discurso sobre a mulher.

Tal questao estabelece formas estrategicas e taticas em que o 
saber/poder se exerce, transversalmente, a partir da linguagem,

116 DB, 22 de maio de 1968, n° 3481, p.5.
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dos simbolos, signos ou de quaisquer outras formas de imagens. 
Contudo, tenho percebido que esse poder/saber nem sempre con- 
segue abranger todas e quaisquer formas de conduta e comporta- 
mento, supervisionando e sondando.

Outra forma de poder e o que Foucault aborda na obra Vigi- 
ar e Punir, ao dar enfase as maquinarias oticas da disciplina e do 
controle social. Este discute os lugares de poder e de saber e como 
estes estao disseminados por toda a sociedade. Nessa engenharia 
dos corpos, "manipulados pela autoridade"117, segundo ele, nao 
existe o poder, mas relagoes de poder, feixes de poder. O poder nao 
e algo que hierarquiza, mas que se articula nos espagos.

Todavia, embora nao negue que haja as estrategias de um 
poder institucional que busca disciplinar e controlar as agoes femi- 
ninas, tambem nao se pode negar ou deixar de considerar que al- 
gumas das condutas e atitudes analisadas no DB se configuram 
naquilo que Certeau chama de antidisciplina118 a partir das artes in- 
ventivas no espago cotidiano, ou seja, consiste na ideia da burla do 
sistema disciplinar, isto e, a partir de condutas e comportamentos 
"desviantes" essas mulheres modificam o sistema panoptico, alte- 
rando-o, haja vista nao poder dele sair.

Apesar disso, nem toda conduta ou comportamento dessas 
mulheres pode ser visto a partir dos conceitos de taticas e estrate
gias de Certeau. Isso seria tentar reduzir os atos dessas mulheres a 
sistemas conceituais estritamente fechados e deixar de perceber as 
particularidades, diferengas e, por que nao, o exotico contido nas 
suas artimanhas. E preciso pensar ate que ponto essas mulheres

117 Cf. FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisao. Trad.: Raquel Rama- 
lhete. Petrdpolis: Vozes, 1987, p. 132.

118 Certeau trabalha com esse conceito tendo em vista como os usuarios se apropriam e 
reapropriam do espago organizado pelas tecnicas institucionais. A ideia de se pensar a 
antidisciplina consiste em como os individuos praticam as diversas maneiras de fazer no 
seio das estruturas microbianas de poder e alteram o seu funcionamento por uma multi- 
plicidade de pr&ticas inventivas, uma poetica de bricolagens, de criatividade articulada 
sobre os detalhes do dia a dia. Cf. CERTEAU, Michel de. A invengao do cotidiano: artes 
de fazer. Trad.: Ephraim Ferreira Alves. Petropolis: Vozes, 1994, p. 41.
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desviam o lugar ou buscam desviar-se dele como modo de se con- 
trapor as maquinarias de poder. Sao indagagbes que merecem mui- 
to cuidado ao serem analisadas ou colonizadas pela escrita de saber.

De outra parte nao se pode deixar de conjeturar que as mu- 
lheres nem sempre se mantem passivas aos produtos culturais dis- 
ciplinarizantes que lhe sao, sorrateiramente ou nao, impostos; mas 
na contingencia de suas infames vidas apresentam outros espetacu- 
los de mulheres desordeiras, imorais, desviantes, insubmissas as 
premissas de um universo normativo, constituido por varias for
mas de doutrinas que "representam" o "ser justiga", o correto, o 
ordeiro, a moral, etc.

Regina, Sebastiana e Maria Bezerra inventam outros espagos 
dentro do proprio sistema normalizante. Elas constroem feigdes 
atraves de suas proprias atitudes, sem estarem preocupadas com 
mascaras, desarticulam os enunciados fixos, a partir de suas tramas 
historicas. Deslocam-se do anonimato, do lugar de marginalizadas 
e, atraves dos feixes de luz da justiga ou da imprensa, metaforizam 
o lugar de mulher a partir de outras condutas, provocando um sen- 
timento de estranhamento aos olhos de quern as vislumbram.

E a partir dessas resistencias sub-repticias ou nao que o sis
tema panoptico se corroi pouco a pouco. Assim, cabe aqui a inda- 
gagao: onde esta a tua vitoria, oh disciplina? Esta 'vigilancia gene- 
ralizada' vai sendo a todo instante constituida e construida por ou
tras praticas atipicas de mulheres, praticas incomuns, que vao se 
fazendo sob as diversas maneiras de consumir os 'dispositivos' que 
vampirizam' as instituigoes e reorganizam clandestinamente o fun- 
cionamento do poder119.

Tais meios coercitivos seja os da imprensa ou os da justiga, 
ou da propria inscrigao em seus corpos e condutas sao, possivel- 
mente, utilizados para assegurar as mil praticas de juizos valorati- 
vos, costumes e tradigdes que sao perpetrados pelas maquinarias 
de controle religioso, visto ser "transfigurado" no discurso juridico 
e por que nao, no da imprensa.

119 CERTEAU, Michel de. Op., cit., p. 41.
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Maquinarias que sao sucateadas a partir dos tipos de comportamen- 
tos femininos, dos multiplos perfis de mulheres “desviantes”, das posolo- 
gias de condutas que vao sendo iluminadas e atravessadas em virtude de 
seu choque com o poder.

Mulheres “desviantes” que deslegitimam o estatuto de dominadas, 
recalcadas, ou o de passividade, ou de docilidade. Com suas cagas nao 
autorizadas fazem bricolagens nas teias de saber e poder no cotidiano. E 
nessa “produgao racionalizada, expansionista alem de centralizada, baru- 
Ihenta e espetacular”, que nada mais e que as migalhas de poder que lhes 
foram “sobejadas”; ou, e a partir destas que constroem “outra produgao, 
qualificada de ‘consumo’”120. Astucias ou nao, tais mulheres se dispersam 
em suas engenharias, mas ao mesmo tempo se insinuam perigosas, sexys 
ou simplesmente Marias como tantas outras. Silenciosas, as vezes! Se nao 
fosse a luz do poder. Quase invisiveis, se nao fosse o choque com o saber, 
mas o choque por elas provocado.

120 Cf. Idem, ibidem, pp. 38-39.
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4  LUGAR APENADO: ESPACIALIDADE, RELAgOES DE 

PODER E IDENTIDADES PRISIONAIS 121

Helmano de Andrade Ramos

A visita se estabelece. E o dia da semana mais esperado pe- 
los apenados. E o dia de Gloria. E o dia em que podem usufruir a 
visita intima, em que entra comida diferente, entra dinheiro. Em 
que o preso vai sanar suas dividas, fica sabendo como estao alguns 
parentes e pessoas com as quais ele ainda possui algum vinculo; 
pode ver os filhos, fazer refeigoes e brincar com estes, enfim, assu- 
mir, em parte, outra identidade, ainda que provisoriamente. E, 
tambem, o dia de lidar com ilicitos e, assim, fazer o abastecimento 
de produtos que estiverem faltando na Penitenciciria. Para isso as 
articulagoes com os agentes de transportes (normalmente ex- 
detentos) e com os proprios oficiais tern que fimcionar, justamente 
para auxiliar a entrada de produtos para alguns e a interdigao para 
outros. Os domingos e, principalmente, as quartas-feiras sao dias a 
que os apenados destinam atengao especial e em que cuidam de 
respeitar e fazer serem respeitadas as regras estabelecidas, propri- 
amente, para o "dia de visitas". Nosso olhar estar atento, buscamos 
entender o trangado simbolico fabricado pelos artifices do/no coti- 
diano carcerario122.

121 O ensaio foi elaborado com base nas anotagoes realizadas a partir das observances que 
fizemos nas visitas periddicas ao Presidio Regional Agricola do Serrotao, iniciadas em junho 
de 2005 e encerradas em maio de 2008. Neste periodo, alem de dialogarmos com os ape
nados de maneira geral, dialogamos com os detentos das celas do "isolado" e da "favela"; 
nas entrevistas realizadas com Severino dos Ramos Lima, "Raminho" - em agosto de 2007 
- ,  Aldo Riccelli - em agosto de 2007 O diretor do presidio - em agosto de 2007; nas foto- 
grafias cedidas pela direnao do Presidio e feitas na Penitencidria; e no registro cartorial da 
edificagao do Presidio. Sendo essas nossas fontes atuais.

122 A primeira visita que fiz ao Presidio Regional Agricola do Serrotao [localizado em Campi- 
na Grande-PB], nosso locus de analise, em dia de visita, foi em 07 de agosto de 2005. Estd- 
vamos sob forte emogao, embora ja tivessemos comegado a pesquisa de campo poucos 
meses atrfis no Presidio provisdrio do Monte Santo, na mesma cidade. Inicializanao em

69



O periodo da visita (a que os apenados se referem como o 
"dia de visitas"), que dura das 12 as 14h, em dois dias da semana - 
quartas-feiras, reservadas para as visitas intimas e domingos, em 
que a visitagao e aberta a todos - merece atengao pelo fato de criar 
uma situagao distinta na rotina carceraria, ainda que nela esteja in- 
serida, colocando os apenados em contato com o mundo externo. 
Esse articula todo um conjunto de relagoes no interior da Institui- 
gao, que e estrategicamente "planejado", posto que visa a garantia 
de modelos comportamentais prepostos, teatralizando atitudes, 
gestos, palavras. Situagao balizada por um cem numeros de olha- 
res, vigilantes, tensos, ansiosos, temerosos, decepcionados. Ha ex- 
pectativas varias, inclusive a principal: confirmagao de visita.

E, ao que pudemos observar, um momento rico de analise. 
Um xadrez interativo em que as jogadas sao estrategicamente arti- 
culadas. Hiato de tempo em que um conjunto de relagoes entra em 
jogo para intermediar os movimentos de apenados, visitantes, dire- 
gao. Circunstancia em que sao postas em pratica identidades e sa- 
beres proprios123.

Adentrar no complexo Penitenciario do Serrotao nos remete 
a um segundo nlvel de espacialidade, aquele que diz respeito a ar- 
quitetura flsica e simbolica que estabelecem sentidos para os deten- 
tos que o integram. Assim, a descrigao da espacialidade da Peniten- 
ciaria do Serrotao, que realizamos a seguir, objetiva permitir ao lei-

que ja haviamos estabelecido dialogos informais com os apenados sobre nosso interesse 
investigativo. Certo e que fomos instigados ao estudo a partir de um interesse pontual: as 
simbologias presentes nas tatuagens feitas no interior dos presidios. De nossos contatos 
iniciais e frequentes fomos estimulados a ampliar a problemdtica, estabelecendo como 
pontos centrais as relagoes de poder no interior prisional e suas im plicates na formatagao 
das identidades apenadas, considerando-se as associa?oes construidas entre detentos e 
ocupagao espacial. Donde resulta que a espacialidade aqui destacada foi sendo percebida 
como eixo fundante para a construgao do sentimento de pertenga e identificagao do ape- 
nado em meio a comunidade de que se constitui a Instituigao Penitenciaria (apenados, 
dirigentes e agentes).

123 Cf. GEERTZ, Cliford. O saber local: novos ensaios em Antropologia interpretativa, 
Petropolis: Vozes, 2001.
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tor, tanto aquele que ja tenha visitado uma prisao, quanto aos que 
nunca tiveram a oportunidade de faze-lo, adentrar, ainda que a 
partir de nosso "olho", na intricada articulagao que se estabelece 
entre a espacialidade fisica e simbolica que estruturam as relagbes 
no interior do carcere.

A Penitendaria Regional do Serrotao e composta por uma en- 
trada, com acesso exclusivo pelo portao principal, que tern em seu 
lado esquerdo, no sentido da entrada, o corpo da Guarda dos A- 
gentes que faz a "revista" dos visitantes em dias de visita e, nos 
demais dias, controla a entrada e saida de detentos, familiares e 
publico em geral. A direita localiza-se o Corpo da Guarda da Poli- 
cia Militar, que funciona em sistema de plantao para agir em qual- 
quer eventual situagao. Em sentido frontal tem-se o portao que da 
acesso ao sistema seguro, uma grande area arborizada onde os de
tentos recebem visitas, trabalham e tomam banho de sol. Em senti
do da extrema esquerda para a extrema direita encontram-se as 
estruturas funcionais que sao o Pavilhao individual 1, perto do mu- 
ro que divide o Presidio Regional Agricola do Serrotao da Penitendaria 
Maxima, onde existe uma passagem para agentes e, mesmo, para 
transferencia de detentos. A primeira estrutura e a cela da caixa 
d'agua, controlada por um detento, e um pequeno espago vazio 
que serve como campo de futebol. Atras deste ficam as celas do 
seguro e do isolado, contendo duas celas cada um com funciona- 
mento em um mesmo bloco.

A frente do pavilhao 1 esta localizada a enfermaria que con- 
tem seis celas (mas geralmente os detentos ficam soltos, podendo 
circular no seguro), um espago para deposito de alimentos e medi- 
camentos e uma sala de atendimento medico e distribuigao de me- 
dicamentos e receitas. De fronte a enfermaria e ao lado do pavilhao 
1 encontra-se o pavilhao dos albergados, em uma estrutura de gal- 
pao sem grades, contendo um compartimento onde funciona um 
pequeno comercio em dias de visitas e que serve para guardar os 
colchoes dos detentos. Neste espago, no periodo da manha, funcio- 
nava a mini marcenaria, a tarde funciona a escola e a noite serve 
para receber os detentos do sistema semiaberto durante a semana,
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com entrada sempre as 18:30 e saida iniciada as 6:30, ficando aberto 
nos finais de semana. A frente, ainda mais ligadas estruturalmente, 
funcionam celas individuals, basicamente tres que servem para alo- 
jar detentos que por questfies de seguranga nao podem estar em 
convivio com os demais. No lado esquerdo destas localiza-se uma 
Igreja evangelica, sempre aberta, exceto a noite. Nesta ocorrem re
unifies as quartas-feiras e aos domingos, contando com a presenga 
dos familiares dos apenados convertidos. Ao lado (esquerdo) desta 
encontram-se, em proporgfies maiores, as celas funcionais para de
tentos que trabalham a servigo da diregao. Ai se encontra a cela 
destinada para a criagao de galinhas. A frente desta existe um bloco 
de tres celas com detentos da oficina de panificagao e o barbeiro. 
Ao lado, uma outra cela ocupada pelo chefe da musculagao. Em 
outro bloco semelhante encontram-se celas ocupadas pelo detento 
responsavel pela iluminagao, atraves da casa de forga, e por deten
tos do setor administrative. O que leva a pensar/perceber que to- 
das as atividades da Penitenciaria sao efetuadas por detentos. Essas 
celas antes eram habitadas por policiais de plantao, mas, por ques- 
tfies que dizem respeito k propria manutengao interna se fez neces- 
sario a colocagao de detentos nesses compartimentos, permitindo 
tanto sua proximidade com o trabalho, como o distanciamento da 
massa apenada.

No seguro, ainda se tern a chacara da penitenciaria, sob che- 
fia de um detento que realiza o trabalho com a ajuda de mais dois 
detentos. Ai sao cultivadas verduras, batatas-doces, maeaxeira, etc.; 
se criam galinhas e patos, tudo em baixo nlvel de produgao. Em se 
tratando de uma penitenciaria agricola, cuja fungao e (re)socializar 
pelo trabalho na terra, observa-se que esse tipo de atividade e inex- 
pressivo. Ao lado direito desta ha uma quadra de futebol, apenas 
para os detentos do seguro, ja proximo ao portao que divide esse 
espago da favela. A quadra e pouco utilizada em virtude de que a 
maior parte trabalha e das trocas de ameagas e xingamento entre as 
partes, mesmo tendo a diregao a frente da quadra, o que nao inti- 
mida certos detentos.
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A parte administrativa, sob funcionalidade apenada, de a- 
gentes e pessoas contratadas se faz composta pelo setor pessoal, 
onde o detento vai ser fotografado na sua entrada e em que sao co- 
letados os seus dados para averiguagao, tanto de seu crime e peri- 
culosidade, como sobre sua reagao diante dos demais detentos e 
daqueles para com este. Dai a necessidade do isolamento, existindo 
ao lado uma sala que e a do setor juridico onde ocorrem contatos 
com advogados e transferencia de processos destes para os deten
tos, bem como, se da a regulamentagao de visitas destes. A frente 
tern outra sala que funciona como espago onde se organiza a recep
gao das visitas e de onde se transmite chamados de detentos a dire
gao da Penitenci&ria. Por ultimo, uma sala mais ao fundo que fun
ciona como recepgao de pessoas, em geral de detentos a falarem 
com os diretores, a sala ao lado das secretarias dos diretores. Em 
seguida fica outra sala, uma das mais importantes, em se tratando 
de espago oficial, sob comando dos tenentes Guilherme e Sebastiao, 
sendo ai por onde passam to das as decisoes relacionadas, tanto da 
penitenciaria agricola, como da maxima, trata-se do setor de sono- 
ro. E dai que sao convocados os apenados ate a diregao e de onde 
se transmite informagao para organizar a recepgao das visitas, es- 
tando nas proximidades da cozinha de funcionamento exclusivo 
para diretores e funcionarios, servindo, alem das tres refeigoes, cafe 
e ch& aos funcionarios e visitas (exceto its quartas-feiras e aos do- 
mingos).

A frente da diregao funciona a cozinha dos apenados, tanto 
da favela, como de alguns do seguro e albergados (opcional apenas 
o caf6 da manha, j& que o jantar 6 servido antes do retomo destes), 
entao as 6:30 e servido pao, produzido na oficina de panificagao, 
com manteiga e cafe. Ap6s o que os detentos ficam soltos ou tern 
trabalho especifico no seguro. As 11:30 e servido o almogo com fei- 
jao, arroz, por vezes macarrao e verduras, caso se tenha na chacara, 
e carnes, vindas da COZIPE (cozinha penitenciaria). Por volta das 
15:30 e servido o jantar para posterior recolhimento aos pavilhoes, 
dai a necessidade dos apenados em buscarem outras maneiras de 
se alimentarem ate a hora da outra refeigao. Questao que, no geral,
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e resolvida a partir do recurso aos parentes ou atraves das compras 
internas que custam muito caro.

A "comida do governo" e servida atraves de uma grade que 
separa a cozinha da favela, havendo em sua extensao uma outra 
grade, em tamanho maior, por onde passam as visitas do seguro 
para a favela, esta e composta por mais sete pavilhoes todos divi- 
didos em dois blocos A e B. Alguns sao organizados por dois de- 
tentos, um de cada lado, outros por apenas um. O primeiro pavi
lhao, ainda proximo ao portao de seguranga, e o pavilhao coletivo 1 
(ou pavilhao 3 se iniciarmos a contagem considerando os pavilhoes 
do seguro e da favela), e o chamado pavilhao especial (referenda 
mais comum). Este se destina, em sua grande maioria, aos detentos 
mal vistos, aqueles que tendem mais a subir, no sentido da diregao, 
que descer, no sentido dos apenados, tanto a partir de uma percep- 
gao arquitetonica como cultural, embora haja suas excegoes. Mas, 
prioritariamente, e onde ocorre a execugao de estupradores, em 
suas esquinas e mini ruas - referenda aos espagos que dividem os 
pavilhoes, ja que no imaginario apenado o predio se faz cidade, as 
celas casas, o patio ruas com suas esquinas. Os pavilhoes 2 e 3 sao 
coletivos, ou seja, possuem varios detentos em uma mesma cela, 
geralmente pessoas conhecidas ou parentes em numero variado, 
dividindo o mesmo espago, por vezes pertences e ate alimentagao. 
O pavilhao 4 se constitui na "Mistica dos assaltantes".

Ha um tipo de hierarquizagao entre os detentos que se orien- 
ta pela localizagao destes nos espagos da Penitenciaria. Donde se 
aplica a logica que vai dos pavilhoes individuais ate chegar ao ul
timo pavilhao, o de numero 7.

A cela de cada detento, tambem, passa por esse tipo de hie
rarquizagao, ja que, principalmente no caso das individuais, elas 
tern um custo financeiro para o detento que a ocupou a partir da 
compra ou aluguel, especulado por um detento mais antigo, consti- 
tui-se na principal posse do detento. Assim a cela 10, assume gran
de importancia, tanto em sentido arquitetonico como cultural, loca- 
liza-se junto ao campo de futebol, no interior do pavilhao 7, onde, 
principalmente pelas manhas, tern bate-bola e sao discutidos os
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principals assuntos referentes aos detentos, de forma mais geral. 
Resta ainda destacar os muros, que na parte superior ao campo sao 
dois, e que entre esses se realiza criagao de ovelhas e cultivo de pas- 
to para alimentagao destas, atividade desenvolvida por detentos 
em beneficio da diregao. Acima desses muros localizam-se guaritas 
que contem, ou nao, agentes de vigilancia e arames farpados, alem 
de fios de alta tensao que objetivam evitar fugas por cima destes.

Sob fungao tripla: produtiva, simbdlica e de adestramento e 
que as instituigoes carcerarias, na modernidade, vao ser balizadas 
idealmente, entretanto, vai se observar que, na pratica, a fungao 
produtiva nao atinge a expressividade das outras duas, que articu- 
ladas possibilitam o "funcionamento" do sistema124. A isso, atente- 
se para o fato de que esse "pseudofuncionamento" se efetiva a par- 
tir de articulagoes outras, mais importantes que o saber/poder dis- 
ciplinador e normativo, que sao estabelecidas com base em condi- 
goes extemas as estrategias institucionais, por meio de dispositivos 
taticos que transformam as relagoes de poder em uma complexa 
rede movida por interesses que fogem ao controle do sistema nor
mativo oficial125.

Em 1810 & instituido o cbdigo penal, em 1838 sao reformados 
os sistemas prisionais sob uma organizagao que pretende funcionar 
adestrando e controlando pela sujeigao do corpo e da mente. A tec- 
nica penitenciaria (de fungoes cumulativas) se aprende, se transmi
te e se prolifera. Parafraseando Foucault o sec. XIX torna legitimo o 
poder das instituigoes em punir e disciplinar atraves de um metodo 
"racional" e homogeneizador, aplica-se a "Arte de Punir"126.

Assim, a histdria do procedimento penal tern como aspecto 
demarcador a genese de um saber sobre a anomalia, a insurreigao 
dos saberes "dominados", bem como, a critica efetiva ao manico-

124 Cf. GOOFMAN, Erving. Manicomios, Prisoes e Conventos, Sao Paulo: Perspectiva, 1996.

125 Cf. CERTEAU, Michel de. A invengao do cotidiano: Artes de fazer, 5 a ed., Petropo- 
lis: Vozes, 2000 (vol.l).
126 Cf. FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: histdria da violencia nas prisoes, l a ed., Petrd- 
polis-RJ: Vozes, 1979, p.261.
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mio e a prisao que as organizagSes funcionais tentam mascarar. O 
processo de luta e utilizagao do saber nas taticas "anti-ciencia"127 
insurgem, nao tanto contra os conteudos, metodos e conceitos, mas 
contra tudo que obscurece os efeitos do poder atraves de um dis- 
curso "cientifico organizado". A genealogia liberta da sujeigao os 
saberes historicos, tornando-os instrumentos contra as coergoes de 
um discurso cientifico e suas hierarquizagoes, que faz emergir seus 
efeitos de poder, a genealogia e tatica a partir da discursividade 
local que ativa os saberes que sao exercidos em sua forma pratica, 
burlando a forma estrategica diaria e, por entre essas, produzindo 
formas que viabilizem tanto a sobrevivencia, como as articulagoes 
para a obtengao de melhores condigoes de estadia e mantimento.

O discurso oficial, respaldado na cientificidade moderna, 
pretende se instituir neutralizando a oposigao do dominado, se uti- 
lizando de tecnicas proprias ao interior institucional, atraves de 
uma "mecanica capilar do poder", que controla corpos, gestos, ati- 
tudes, vozes, em um regime "sinoptico de poder"128; de exercicios 
plurais e microscopicos, garantindo a manutengao e reprodugao da 
relagao de forga, essencialmente repressiva. Portanto, se torna mais 
viavel pensar a Instituigao Penitenciaria evitando os romantismos 
das concessoes e evidenciando os combates efetuados em seu inte
rior, ja que "poder e guerra"129.

A pesquisa que estamos desenvolvendo segue, portanto, um 
movimento narrativo determinado, visa a reinscrever esta relagao 
de forgas nas Instituigoes Penitenciarias e a politica de "sansao- 
punigao", produzida no interior das relagoes entre apenados, que 
atua como pratica reprodutora do desequilibrio em nivel interno. 
Assim, ousamos nos colocar como o "olho" e o "ouvido" dos com
bates cotidianos que se dao no interior do sistema carcerario do 
Presidio Regional Agricola do Serrotdo, conscios de que "sempre se es- 
creve a historia da guerra mesmo quando se escreve a historia da paz e das

127 FOUCAULT, Michel, op.cit.1979, p.171.

128Idem, ibidem, p.131.

129Idem, ibidem, p.176.
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instituigdes"130, focalizando a inevitavel reivindicagao do corpo soci
al (os apenados) contra o poder institucional e os modernos meto- 
dos (assepsia) de controle, disciplina e homogeneizagao comporta- 
mental131.

A Instituigao Penitenciaria e por nos pensada como espacia- 
lidade que se move pelos combates que se dao atraves dos confron- 
tos e tensoes, ocultados por um discurso estrategicamente eficaz e 
com efeito politico, necessario a sua manutengao, buscando-se, as- 
sim, decifrar metaforas e estrategias, saber os pontos em que os dis- 
cursos se transformam em relagoes de dominagao.

Portanto, nossa intengao e fazer uma historia dos espagos, 
que seria, ao mesmo tempo, dos poderes sobre estes, estudando 
desde as estrategias geopoliticas ate as taticas do habitar na arquite- 
tura institucional, passando pela implementagao economico- 
politico, fazendo emergir as vdrias identidades nao contempladas.

Mais do que em instancia pratica a arquitetura institucional 
se configura numa maquinaria que impede a identificagao do titu
lar do poder, sujeitos e lugares estao em constante mudanga. Entao, 
a questao do poder nao pode ser colocada exclusivamente em ter- 
mos institucionais.

Aprioristicamente, podemos dizer que o poder132 e mais 
complicado, denso e difuso, permite hierarquias, enquadramentos, 
inspegoes, condicionamentos e adestramentos, em uma rede pira- 
midal, onde o apice nao exerce exclusivamente o poder, que esta 
distribuido por toda a piramide, inclusive em sua camada inferior, 
que se faz "produzida" no interior dos compartimentos analisados, 
no caso especifico em analise: a espacialidade fisica e simbolica que 
dao contorno ao cotidiano apenado no interior do Presidio Regional 
Agricola do Serrotao. Entao, vejamos o que nos diz Severino dos Ra
mos de Lima, conhecido por "Raminho":

130 Idem, ibidem, p.176.

131 Idem, ibidem, p.145.

132 Cf. FOUCAULT, Michel. Microfisica do Poder, 23a ed., Rio de Janeiro: Graal editora, 
2007.
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O que o preso deve por na cabega dele e que certas coi- 
sas que eram  validas pra ele aqui fora, la dentro ja nao 
vale nada, tem que aprender a viver sem  certas coisas, 
ele tem que aprender a viver sem um a com ida bacana; 
ele tem que aprender a viver sem um a palavra de a- 
mor, de carinho, todos os dias no pe do ouvido; ele tem  
que aprender a viver sem filhos, sem mulher; ele tem  
que ter consciencia cara de que ele e um  preso, de que 
ele e um preso... e com  o passar dos anos o cara vai 
perdendo o vinculo com  a familia e com  os amigos e ele 
acaba adquirindo um a personalidade que ele nunca 
sonhou ter, ele nunca sonhou ser aquilo, o cara pode 
ate desenvolver os instintos mais baixos que um ser 
humano pode ter, sabe cara, pode ate acontecer isso133.

Portanto, interessa-nos perceber que no interior do carcere a 
vida de cada detento depende, principalmente, dos "olhares" que 
sobre ele sao langados ou, mais propriamente, de como este cons- 
troi sua "identidade apenada" que vai servir-lhe para distribuir-se, 
classificatoriamente, entre detentos bem vistos e mal vistos, organi- 
zando o sistema espacial e simbolico. Ele precisa tomar consciencia 
de sua condigao de "preso", afastando-se de exigencias e ligagoes 
afetivas que tinha na sua antiga vida (fora do sistema carcerario), 
conforme destacou anteriormente "Raminho".

133 Trecho de entrevista com  Severino dos Ramos de Lima, "R am inho", Campina 

Grande-PB, 2007.
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5 O Romance de CAmara Cascudo: Uma Leitura de

“Canto de Muro”

Ivone Agra Brandao

Num micro espago sobrevive um mundo de sociabilidades. 
A reuniao de aspectos contemplativos da vida e a visualizagao de 
elementos que se confundem com a esteira humana. Canto de Muro 
expressa a agao dos homens em relagao aos animais, sugerindo-os 
como protagonistas de sua historia; "individuos" comuns sao an- 
txopomorfizados nas figuras de bichos, que se debrugam num tipi- 
co cenario nordestino, nos permitindo estudar as suas praticas de 
sociabilidade e a construgao dos seus espagos. Canto de Muro revela 
as marcas pejorativas atribuidas aos animais pela sociedade dos 
homens.

Camara Cascudo articula num dado espago (obra Canto de 
Muro), a vivencia, a filosofia e a visao poetica, que na realidade a- 
cabam por exprimir o "abuso" de poder do homem em suas "ope- 
ragdes" no cotidiano.

Pretendemos analisar o romance de Camara Cascudo, aqui 
focalizado, a partir de uma problematizagao que visa a perceber a 
permeabilidade, os espagos de sociabilidades e as estrategias utili- 
zadas pelos personagens como formas de reconhecimento do gene- 
ro (romance) e da busca do racionalismo humano que parece esta- 
belecer sentidos para a escrita cascudiana na obra.

Canto de Muro e uma das produgoes exclusivas de Luis da 
Camara Cascudo; seu olhar voltado para a cultura popular e o de- 
sejo de nao deixar morrer as tradigoes, o faz se pensar como um 
individuo que, ao observar as experiencias de vida experimentadas 
pelo povo, sente o desejo de nao deixar que o que fora construido 
caia no esquecimento. Apesar de tantas obras escritas em que refe
renda a vivencia do povo, nao somente o "nordestino", mas essen- 
cialmente brasileiro, optou, neste momento, por escrever capitulos
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de uma historia menos pretensiosa, ou como o proprio Sidney Cha- 
lhoub intitula, por "cousas miudas"1. Preocupou-se em descrever 
os pequenos acontecimentos sobre o que nenhum outro historiador, 
etnologo ou antropologo importou-se em escrever. Fez de peque- 
nas narrativas da historia de simples insetos sua materia-prima, 
merito de uma aventura etnografica, e acabou reportando, cada um 
em sua plenitude, exemplos concretos de uma Historia Natural. Ja 
deixa clara sua compreensao do exercicio em que se ocupa no seu 
depoimento quanto as pretensoes de um professor provinciano, con- 
vertido a sedugao de escrever sobre as curiosidades quase microsco- 
picas na saudosa Vila Cascudo2. Para isso, Cascudo prestou-se ao 
oficio de romancista e, embora afirme ser a provisao de um acaso 
que durou poucos meses de construgao, foram resultados de qua- 
renta anos de vivencia e analise do mundo presente.

Observamos que o universo dos insetos e contemplado, nao 
deixando passar as batalhas dos pequenos pela sobrevivencia, o 
duelo de cantos entre titius, as brigas das caranguejeiras, o namoro 
dos pombos, a vida funesta dos urubus e a "feiura" das corujinhas 
ao nascerem. Sao percepgoes de um observador que nao deixa pas
sar os detalhes mais naturais e curiosos da vida destes pequenos 
habitantes de um "canto de muro". Mesmo advertindo ser uma 
obra descompromissada, Cascudo nao se esquiva em mostrar a ex- 
periencia de quarenta anos cujo foco de analise foi a cultura produ- 
zida pelo povo.

Suas contribuigoes sao referenciais para o estudo da cultura 
popular e das tradigoes do Nordeste. Conhecedor do folclore brasi- 
leiro, Cascudo e, tambem, consider ado etnologo, folclorista ou, a- 
inda, meramente limitado, por muitas analises, a figura de um 
memorialista ou historiador. Na verdade, muitos tendem a colocar

1 CHALHOUB, Sidney; NEVES, Margarida de Souza; PEREIRA, Leonardo Affonso de 
Miranda (orgs.). Historia em cousas miudas: capitulos da histdria do Brasil social da cronica 
no Brasil. Sao Paulo: UNICAMP, 2005.

2 CASCUDO, Luis da Camara. Canto de Muro: romance de costumes. Rio de Janeiro: Livra- 
ria Jose Olympio, 1977, p. 217.
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Cascudo num lugar comum, lhe atribuindo tantos significados que 
o tratam de forma superficial, ao inves de pensa-lo como ele real- 
mente gostaria. Cascudo nao tinha preocupagao em escrever para 
uma categoria especifica de leitores, pois se presta apenas como um 
escritor, sem pretensoes em enveredar por uma analise completa e 
profunda sobre o tema que aborda, como no caso em tela.

E comum os excessos que se cometem em relagao a obra de 
Camara Cascudo, como adverte Marcos Silva, ao afirmar que atu- 
almente presencia-se uma idolatria muito grande deste autor, acar- 
retando uma "carga explosiva" que reflete numa "cascudologia". 
Essas leituras, aliadas a figuras demolidoras e a "objetos de des- 
monte" acabam por reduzir o Cascudo criador de temas e destaca- 
dor de potencialidades, alem de obscurecer sua importancia en- 
quanto compilador das tradigoes e continuidades das experiencias 
do povo134.

C a s c u d o , v i v i d o  e  p e n s a d o  e n q u a n t o  r o m a n c i s t a

Camara Cascudo nao obteve nenhuma especializagao, mas 
comportou-se como um individuo de multiplos conhecimentos que 
detinha erudigao e aprofundamento sobre qualquer conteudo que 
desejasse. Dessa forma, paramos para pensar o quanto, cada vez 
mais, nos limitamos a uma &rea de conhecimento e nos tomamos 
profissionais minimalistas, muitas vezes, desprezando outras areas 
do conhecimento, por prescrevermos que nao possuirao utilidade 
posterior em nossas vidas.

O vasto legado deixado de presente para as geragoes futuras 
6 fruto do prazer que Cascudo tinha em viver momentos, da sua 
convivencia com pessoas de diferentes experiencias; do contato 
com diversas tradigoes; da lembranga das memorias passadas, o 
"boca a boca", o medo, as superstigoes. Todavia, pensar Camara 
Cascudo e pensar sobre um homem de multiplas experiencias que

134 Cf.: SILVA, Marcos, (org.). Diciondrio critico Camara Cascudo. Sao Paulo: Perspectiva, 
FFCH/SP, Fapesp; Natal: EDUFRN, Fundagao Jos6 Augusto, 2003.
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sentia admiragao pela terra a que pertencia, fazendo questao de 
buscar nas coisas simples as complexidades de um mundo vivido 
como referenda para a sua escrita.

As interpretagoes feitas da obra de Camara Cascuda nos re- 
metem a enquadramentos que o apresentam como um escritor pre- 
ocupado em descrever tipos comuns nordestinos, como o sertanejo, 
seus usos e gestos, suas comidas, sua tradigao conservadora, etc. 
Quando se fala em folclore nordestino, toma-se esse autor como um 
dos grandes referenciais de estudo. Infinitas sao suas produgoes, 
um rico e diversificado caminho sobre a cultura do povo, que se 
tornou o principal reflexo de suas construgoes.

Enfim, seria necessario outras paginas para referendar as i- 
numeras obras deste autor, que escreveu sobre varias tematicas, 
propondo uma trajetoria particular do estudo da cultura popular. 
Viveu e escreveu pensando nas sensibilidades de sua epoca. Um 
erudito que enfocou o popular, mas que nao negou sua origem e 
nao se esquivou em manter suas opinioes sobre o que pensava e 
idealizava sobre cultura135. Suas opgoes e seus gostos estavam mar- 
cados explicitamente em seus textos, em que afirma nao se preocu- 
par com crxticas, como as que o nomearam de conservador, patriar- 
calista, monarquista ou provinciano. Apesar de ser um erudito que 
fala do popular, ele adentra no universo do modemismo e do regi- 
onalismo buscando figurar seus arquetipos de acordo com o que 
ele pensa.

U m  r o m a n c e  d e  c o s t u m e s  d e  a n i m a i s

Produto de uma atividade inesperada, Canto de Muro, sim
ples titulo dado pelo autor, e um romance resultante da experiencia 
de quarenta anos por ele vividos. Enquanto sua mulher estava a- 
companhando seu filho gravemente adoecido no leito do hospital, 
Cascudo sozinho e ao mesmo tempo angustiado, fazia inumeras 
anotagoes. Inexplicavelmente, ele disse: pensei nos meus bichos de

135 SILVA, Marcos, (org.). Op., cit., p. 8
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outrora e no convwio inesquecido da longinqua chdcara do Tirol. A 
vivencia da infancia, a sedugao pela Historia Natural, a vontade de 
colecionar insetos, que melhor conheceu durante o curso c5e Medi- 
cina no Rio de Janeiro, foram experiencias que ajudaram Camara 
Cascudo a compor os capitulos de seu romance, que quase nao 
chega a ser editado, por preferencia do proprio autor. O livro nas- 
ceu com "violencia" e, por isso, para Cascudo, cada uma de suas 
paginas possuia um carater emocional.

Em Canto de Muro presenciamos uma forma particular de 
produzir estorias com a modificagao de sua escrita a partir de uma 
intencionalidade que a ela e dada. Camara Cascudo, mesmo traba- 
lhando com a ideia de que as tradigoes sao imutaveis, alerta para a 
perda dessa vivencia simples e natural de perceber o mundo. Ele 
conserva uma preocupagao sagaz com as experiencias "nordesti- 
nas", transcrevendo em sua obra o vivido, o observado e o imagi- 
nado sobre o que ele proprio sentia da cultura popular. Escrever 
um romance tomou-se um laboratorio para Camara Cascudo que, 
mesmo a considerando uma atividade estranha e inesperada, pede 
licenga, e acaba levantando todo o material possivel que o leva a 
produzir uma obra desse genero.

Canto de Muro nasceu das multiplas observagoes de Cascudo 
do cotidiano, tao somente do acaso, fugindo das regras da escrita, 
na tentativa de diferenciar-se dos demais autores. Ele nao se esqui- 
vou em distanciar-se dos modelos de textos elaborados a partir da 
escrita modernista, que estava no auge na epoca e era o referencial 
para a quebra e para os desvios dos moldes anteriores.

Com a Histdria Natural, Cascudo aborda a natureza do prd- 
prio espago que e apresentada como objeto de "exploragao letrada", 
mas, que nao deixa de ser o objeto de uma sabedoria popular. Seu 
olhar de diferenga estava voltado para os animais (insetos, aves e 
pequenos mamiferos) que eram vistos como providos de uma es- 
sencia e as vezes comparados instintivamente ao ser humano. De 
todas as especies e a iinica que nao goza das licengas legais eferias remu-

136 CASCUDO, Luis da C&mara. Op., cit., p. 217.
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neradas. Ndo ha lets regulando o esforgo perpetuo das sauvas, vassalas de 
Ata,137

Observando porque eles estao naquele espago e como sobre- 
vivem, grande parte das historias em que os animais estao inseri- 
dos, retrata sua conduta como seres antropomorfizados, pois em 
alguns momentos os animais recebem uma carga natural das sensi- 
bilidades humanas. As semelhangas vao sendo apresentadas espon- 
taneamente, de acordo com a observagao do carater denunciador 
do autor com relagao aos homens. Cascudo langa, neste romance de 
costumes de animais, uma crltica a agao de arrogancia dos seres 
humanos no seu tratamento com os mesmos, invertendo os papeis.

O homem esta em segundo piano, aparece como um simples 
figurante e nao destaca o seu conhecimento adquirido ao longo do 
tempo, mas por um momento, secundariza-o, esquecendo que pos 
em si o sentimento de centralidade de que apenas ele e o "ponto 
inicial" do mundo e de que tudo e todos estao a ele subjugados. O 
homem leva realmente a serio o preceito de Deus quando disse que 
esta criatura teria a responsabilidade de cuidar da natureza e dela 
tiraria o seu sustento. Cascudo, reflete este drama de maneira me- 
nos explicita, mas deixa esclarecido quando movimenta suas ideias 
e ideais.

Nao existe personagem central em o Canto de Muro ou prota- 
gonistas da historia, porem, existe uma participagao inclusiva do 
narrador, que participa ativamente da historia e expbe sintetica- 
mente suas criticas quando necessario. Todos os bichos sao os pro- 
dutores, diretores e atores de seu proprio episodio, cada qual (so- 
bre)vive a sua aventura. Nada de dialogos, encenagoes e intengoes 
ocultas, basta ser o que e, pois nao ha motivos para viver "masca- 
rado". Quando abrem-se as cortinas o que esta presente e a vida, o 
que sera exibido em todo o momento e a experiencia, a luta pela 
sobrevivencia, as intimidades, os massacres, a falsidade do "outro", 
o amor descarado e a busca pela afetividade; logo, a historia da vi
da privada e tambem externa dos animais.

137 CASCUDO, Luis da Camara. Op., cit., p. 7.
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A ausencia de uma trama conserva e da autonomia aos ani- 
mais, individualizando-os nao como pessoas, mas como seres de- 
pendentes de sua realidade e ligados aos seus tragos comuns. Esta 
presente no texto de Cascudo a fuga da ideia de historias dialoga- 
das e de enredos que perpassam um sentido moral como o apresen- 
tado em La Fontaine.

O ambiente em que se passam os varios momentos 6 um pe- 
queno lugar dificilmente pensado como um espago de sociabilida- 
de; um canto de muro de um quintal abandonado, que aos poucos 
e moldado por Cascudo, mas seu estagio de contemplagao e o Nor- 
deste, a partir do momento que delibera suas praticas e sua sabedoria.

Nao ha como fugir do local da fauna e da flora nordestina, 
pois seus habitantes, mesmo estando presente em outro pais ou 
ambiente, seriam por essencia eles mesmos, estando ali por um sen- 
timento de pertenga, que os une nao por um conceito de coletivida- 
de, mas por necessidade; cada um necessitando do outro para so- 
breviver. Nesta perspectiva, o autor langa a ideia de uma inter- 
relagao entre os animais; uma descrigao da selegao natural, levando 
a serio o ciclo de vida de cada um, num verdadeiro ecossistema, 
porque nao dizer: "salve-se quern puder". Todo o ciclo da vida po- 
de ser experimentado num pequeno espago, nao ha como fugir do 
nascimento e das dificuldades que se tern para viver, como tambem 
a propria vivencia, por si so, torna-se um desafio. Nogoes de vizi- 
nhanga, coletividade e parceria se tornam agoes desenvolvidas pe- 
los homens, pois, para Cascudo, os bichos, sem querer, desenvolve- 
ram, por pura naturalidade, algumas dessas peripecias.

O autor desenvolve esse aspecto muito bem, contudo ele nao 
se contenta apenas em contar a historia. Camara Cascudo nao so- 
mente e o narrador dos episodios, mas, quando se faz necessario, 
afirma participar dos acontecimentos como prova de que a ocor- 
rencia destes realmente procedem: "Por mim foram vistos sem que 
soubessem que estavam sendo objeto defutura exploragao letrada"m . Essa 
observagao e, ao mesmo tempo presenga, traduz os multiplos sen-

138 CASCUDO, Luis da Camara. Op., cit., p. 2.
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tidos construidos pelo autor quando escreve sua obra, nao se limi- 
tando aos caracteres de narrador-personagem. Insere-se como criti- 
co e comentarista de sua propria produgao, contemplando seus 
personagens com muita prospecgao e se mostrando um excelente 
observador e pesquisador da vida dos animais. Admira-os com in- 
timidade, prostrando-se como vigia sinestesico de cores, cheiros e 
gestos, como afirma Tele Ancona:

Predomina, no narrador personagem , o lirismo do o- 
lhar que transfigura, atraves de imagens, comparagoes, 
sinestesicas, adjetivos precisos, um  local desprezado e 
corroido, ao capitar nele a pulsagao da vida, a dimen- 
sao plastica nas cores da vegetagao e dos seres, nas lu- 
zes e sombras, nas diversas dangas de am or e de morte; 
a dimensao dos sons da terra, dos chilreios; cantos e 
guinchos ou dos silencios luminosos; o alcance dos per
fumes e cheiros139.

Os animais sao vistos em sua plenitude, a liberdade de atuar 
mostra um carater diferenciado na experimentagao de Cascudo, 
por isto nao havia tempo para uma encenagao de seus habitos. A 
semelhanga com o que nos vemos, afirma o autor, "nao e mera co- 
incidencia", pois qualquer fato aqui constatado tambem pode ser 
motive de dedugao pelo caro senhor leitor140. Por isto, Cascudo cri- 
tica com veemencia os letrados e/ou cientistas que inventam e re- 
inventam conceitos sobre as atuagSes e agoes dos animais. Conside- 
ra que estes, nas horas de experimentagao, nao teriam qualquer 
tipo de inibigao em "sonegar" a verdade sobre os animais. Achar 
saber, para Cascudo, nao e sinonimo de saber.

Ficgao mistura-se com dados cientificos; mitologia, geografia 
e folclore se cruzam. E uma combinagao de seu conhecimento sobre 
os animais, para que a leitura se torne amena, como tambem intera- 
tiva, informativa e formativa.

Nao ha como escapar aos enlaces curiosos e reflexivos de ca- 
da episodio. Muitas vezes, o cotidiano dos animais e exposto por

139 LOPES, Tele Ancona Porto. "Canto de Muro". In: SILVA, Marcos. Op., cit., p. 203.

140 CASCUDO, Luis da Camara. Op., cit., p. 2.
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Camara Cascudo de maneira que faz lembrar a vida do homem nos 
seus atos de indecisao e as caracteristicas de sua personalidade. De 
fato, foi observando os bichos que Cascudo acabou analisando os 
seres humanos e, a merce desta inquietude vao surgindo duvidas e 
incertezas que refletem sobre o caminho que os seres humanos an- 
daram ate chegar aos tempos de hoje. Em Canto de Muro existe uma 
valorizagao da vida e nao o seu pessimismo.

Em Canto de Muro, pode-se perceber que as agoes narradas 
vao transmitindo ligoes, nao do ponto de vista moral, como defen- 
dia La Fontaine, mas no que toca a reflexao e ao questionamento 
como seres humanos. Cascudo justifica que todas as agoes realiza- 
das por estes animais sao fatos concretos, impelidos por instintos 
naturais que engendram uma causa e um efeito positivo, fazendo- 
se seguir o ciclo da vida e o equilibrio da natureza.

No primeiro capitulo, os moradores do canto de muro come- 
gam a aparecer, juntamente com o cenario sinestesico e cheio de 
cores e alegria. Nao ha como escapar a vastidao descritiva de Cas
cudo ao desvendar minimamente todo o espago de convivencia 
social de uma pequena esfera de animais, Titius, Licosa, Fd, Sofia, 
Musi, Lacrau entre outros. Sao "individuos" comtrns que podem 
estar presentes ate mesmo no quintal de sua casa.

Num lugar um tanto quanto despercebido das atengoes do 
homem, vive e sobrevive uma multidao silenciosa, justo porque, 
poucos pensariam que ali existiria vida em abundancia; lugar co
mum onde cada um possui seu canto despercebido. "Esta e a multi
dao regular e permanente de terra silenciosa que o canto de muro denomi-
„/ / 141na

Possivelmente, quando Cascudo pensa essa esfera silenciosa 
e inimaginavel de uma multidao, estaria tambem refletindo sobre o 
rigor humano, com seus locais inadequados de sobrevivencia; uma 
grande multidao de pessoas, que silenciam diante das condigoes 
naturais de vida, que por sua vez sao emudecedoras diante de suas 
constatagoes.

141 CASCUDO, Luis da Camara. Op., cit., p. 4.
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Mas, no canto de muro, tambem ha espago para os visitan- 
tes, turistas memoraveis, que nao pertencem ao ambiente. Na reali
dade, para o autor, os visitantes do canto de muro sao intrusos que 
momentaneamente se fazem presentes para tirar proveito de situa- 
g5es que lhe interessam. Uns se agradam da estadia por ser uma 
ambiente favoravel, tanto de petisco quanto de esconderijo, como e 
o caso de Raga, a jararaca que se tornou visitante nata pelo fato do 
canto de muro ser um local ideal de alimentagao; agiu bem diferen- 
te de sua parenta, a Cobrinha coral, que ganha a confianga e admi- 
ragao de todos por nao alimentar-se dos proprios moradores.

Vale a pena observar as caracteristicas e qualidades langadas 
aos animais; Cascudo personaliza Sofia como uma coruja velha e 
cansada, ave noturna, mas ao mesmo tempo misteriosa e venerada. 
A ela e dirigida a sabedoria e a tradigao, sendo tomada como figura 
simbolica e enigmatica. Todavia, como os seres humanos vivem 
num mundo de contradigoes, a coruja tambem e apresentada com 
esta caracteristica. Ela e considerada uma ave que simboliza a sapi- 
encia, porem, por ser noturna e vista como agoureira e, muitas pes- 
soas se apavoram com o seu canto, por deduzirem ser ela a mensa- 
geira da morte. Apostando na criatura, inocente da culpa original, 
desavisada de seus atos ela continua seu preludio. No episodio 
Romance da Coruja, Cascudo escreve: "Em qualquer pais do mundo e 
tempo da Historia a coruja e mensageira da morte infalivel. Por sua culpa 
e que afama se espalhou, (...) de anunciadora da morte, arauto dos cemite- 
rios e nuncio fatal quando resmungando por perto da camara agonizan- 
te"U2

Cascudo afirma que virou uma tradigao ou mito que o chil- 
rear da coruja e um anuncio da morte. O homem imagina e chega a 
inventar superstigoes, apontando tambem que ela pode ate "ser a 
responsavel pela orientagao politica dos Estados Unidos e da Uniao 
Sovietica". Sofia "rasga-mortalha", nao para o anuncio da morte, 
mas o cio e resultado de um voo bem mais alto que o permitido. 
Sua aparencia da medo, porque esteticamente se impos que a coru-

142 CASCUDO, Luis da Camara. Op., cit., p. 87.
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ja nao segue os padroes de beleza dos outros animais. A reflexao 
apontada por Camara Cascudo e de que os animais nao estao inte- 
ressados em medir padr5es de beleza, como tambem, nao incenti- 
vam a isso. Tais elementos constitutivos e qualitativos estao ali co
mo meio de protegao e sobrevivencia, naturalmente produzidos e 
nao socialmente construldos.

Tanto Sofia quanto Quiro, o morcego ou, cientificamente fa- 
lando, o Microcheiropteros [como faz o autor], possuem habitos no- 
tumos; sao os amantes e boemios da noite, como tambem a causa 
da repulsa e medo dos homens. Cascudo diz que "a coruja evoluiu 
psicologicamente para o piano do egoismo",143 144 Uma advertencia talvez a 
mudanga de h&bitos, a coruja brasileira mora no "oco do toco", e 
forte, mas nao tern amor pelos seus filhotes. Camara Cascudo alerta 
que quanto maior a ave, menor o grau de sensibilidade por seus 
filhotes, ao contrario das mais fracas, que possuem um maior zelo e 
sao as melhores protetoras.

Na Europa e popular uma historia de que "a raposa cjuando ia 
iniciar o seu almogo consultava a coruja sobre os tabus alimentares"lu, 
sobre o que a coruja teria afirmado que, dentre as aves em idade 
precoce, a coruja era a mais sedutora, motivo que fazia com que as 
raposas as comessem com nojo. A coruja mae, ate hoje guarda ran
cor a falta de injustiga estetica. Um alerta, talvez, que o proprio 
Cascudo resgata para p6r em cheque novamente o mundo do ho- 
mem e a vida de aparencia, em que o ser humano deve seguir um 
padrao recomendado pela sociedade; aquele que foge a regra indu- 
bitavelmente e antiestetico.

Em O mundo de Quiro, um dos donos da noite, existe a dife- 
renciagao em ser morcego e vive-lo. Quiro e visto como um perso- 
nagem assombroso de figura meticulosa e espantosa, porem, Cas
cudo interpoe seu lado comico, amenizando sua figura como car- 
navalesca.

143 Idem, ibidem, p. 91.

144 Idem, ibidem, p. 91.
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E neste capitulo em que ocorre uma observagao sinuosa das 
caracteristicas dos morcegos, sendo ai onde Cascudo recupera uma 
tradigao que aponta que os morcegos vieram dos ratos ou, senao, 
sofreram uma especie de mutagao. Quiro e visto por Cascudo como 
um animal desconfiado e que nao respeita a propriedade privada 
de outro morcego. Ambos perseguem-se. E ainda conclui que os 
morcegos parecem ser estrangeiros em sua terra, nao sao hospita- 
leiros, nem amigos de nenhum outro morcego, pois tern sempre um 
inimigo em vista. Sera que Cascudo nao estaria fazendo uma de- 
nuncia da realidade, aproximando a maioria dos relacionamentos 
humanos que visam exclusivamente ao interesse?

Quiro e comparado aos romanos do periodo republicano, na 
perspectiva de que, para esses, todos os estrangeiros eram invaso- 
res e inimigos e os habitantes eram prenuncios de conspiragao e, 
por isso, todos eram considerados suspeitos.

Cada animal, de que trata Cascudo, e apresentado como 
tendo sua utilidade, mesmo que na natureza ele seja indispensavel 
apenas a si proprio. Ja o homem, no cume de seu egoismo, nao 
pensa assim, pois tende a auto confirmar a funcionalidade dos ani- 
mais ao seu prazer. Assim, os animais recebem dele um patamar de 
superioridade desde que lhe sirvam por completo ou parcialmente.

A missao de Quiro seria de devorar insetos, mas acaba utili- 
zando outras tecnicas para sobreviver; trata-se de uma maneira 
tambem de pensar o ser como escravo do meio. O morcego "nunca 
foi intimado desta sentenga que transformara-o como um servo da gle- 
ba.U5 Referindo-se a uma concepgao libertaria, os quiropteros de- 
fendem que eles nao dependem de ninguem e de nenhuma provi- 
dencia divina para sua existencia. O morcego postula a sua zona 
especifica de sobrevivencia achando que ele e necessario a natureza 
porque ja possui um papel definido, como uma troca simbolica e 
utilitaria; carater arrogante percebido em alguns seres humanos.

Para Cascudo, todas as coisas somente sao compreendidas 
quando a dominamos, a assimilamos e a cativamos a nosso favor.

145 CASCUDO, Luis da Camara. Op., cit., p. 24.
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Um entendimento na logica antropologica, mas que realmente e a 
forma que o homem se apropria dos elementos da natureza, nao ape- 
nas para prover suas necessidades, mas transcendendo tais objetivos.

Para Cascudo, o homem pensa ser o centro das ideias e do 
mundo racional, ousando medir a inteligencia dos animais a partir 
da sua e nunca chega a valoriza-los pelo que eles podem fazer. E- 
xiste hoje uma eterna busca pelo conhecimento, mas ser& que real
mente o que sabemos remete-se ao que 6? O morcego 6 transmissor 
de doengas e o homem tambem nao o e? Aonde ele chegara com 
suas proezas? 6 sobre isso que Cascudo reflete expondo sua con- 
cepgao acerca desta situagao:

O HOMO SAPIENS que ja desintegrou o citomo, 
aplicado para finalidades filantropicas em Naga- 
zaki e Hiroshima, 1945 depois do nascimento de 
Jesus Cristo, nao conseguiu ponderar-se de certos 
segredos funcionais de Quir6 e dai submete-lo aos 
suplicios da pesquisa laboratorial146.

Nao necessariamente seria um duelo entre o homem e o 
morcego, porem Cascudo quis problematizar o homem enquanto 
detentor de saberes que o indicam ser superior aos outros seres e 
que, no entanto, o levam a cometer atrocidades e desservigos ao 
proprio homem. Situagao que procura demonstrar na ironia com 
que trata o detonar da bomba em Hiroshima e Nagazaki: "finalida
des filantropicas".

Canto de Muro esta repleto destas observagoes e do olhar re- 
vanchista de Cascudo que entende, porem, os animais dentro dos 
seus limites na natureza. No episddio Canada Noturna, h& uma eter
na luta pela sobrevivencia, pois, de forma natural, cada animal do 
cenario introduz sua tecnica escapatoria; outros sao eternos intri- 
gados, como o gato Brinco e o rato Musi, representados pelo autor 
como seres completamente inteligentes que (re)inventam estrate- 
gias para poder sobreviver. Situagao que assemelha, tambem, com 
a luta humana pela sobrevivencia, modificando seu espago, domi-

146 CASCUDO, Luis da Camara. Op., cit., p. 26.
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nando e subjugando a sua merce o que ele precisa para continuar 
sua vida na terra.

Existem, tambem, aqueles animais que, comparados aos 
homens sao "desmantelados", malandros da vida e desinteressados 
em arcar com as responsabilidades paternas e, mesmo, nao assu- 
mem minimamente os encargos em relagao a companheira. Para 
nos, sao "homens ordinarios"147, mas, para Cascudo, sao natural- 
mente definidos como normais em sua especie. Go, um pequeno 
guabiru mantem estas caracteristicas, nao que seja uma verossimi- 
lhanga humana, mas sem querer, ele denota caracteristicas bisonhas 
do homem. "E do seu indice de civilizagao basta lembrar que veio da Per
sia e jamais abandonou a companhia humana, proclamando a indispensa- 
bilidade do HOMO SAPIENS para manutengao e conforto familiar",148

Um bom oportunista, em outras palavras, quando a femea 
recebe seus ratinhos, Go nem mais aparece, a missao dele ja esta 
cumprida, ele nao e um bom chefe de familia, mas a senhora Go se 
mantem firme e dispensa sua companhia. Filhos sim, marido nao, 
diz Cascudo.

E fantastica a maneira como Cascudo insere os animais no 
seu romance; Eles sao definidos em sua fisiologia, mas, tambem, 
com caracteres que os personaliza. Movimento que leva o autor a 
fazer um jogo constante entre mundo animal e mundo humano. 
Ha, tambem, neles os paradoxos e sensibilidades proprias do HO
MO SAPIENS. Como pensar que um bicho pode ser mexeriqueiro? 
Camara Cascudo e arrebatador quando levanta estas questoes, 
provavelmente, para que nos, "cabegas pensantes" da terra, possa- 
mos buscar nas artimanhas da natureza exemplos concretos para 
pensar a nossa vida e tambem nossas agoes. O "Bacurau-mede - 
legua" e naturalizado assim: segundo Cascudo, talvez ele seja ori- 
ginario de Mbae= cousa bicho e curau, que solta a lingua. E uma 
habilidade "humanissima", uma maneira bem simples de Cascudo

147 CERTEAU, Michel de. A invengdo do cotidiano: artes de fazer. Trad.: Ephraim Ferreira 
Alves. Petropolis: Vozes, 1994, p. 57.

148 CASCUDO, Luis da Camara. Op., cit., p. 37.
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procurar dados cientificos para defini-lo por sua essencia, mesmo 
que sejam caracteristicas negativas, vistas em tragos humanos. Falar 
do proximo e uma caracteristica contraproducente na tradigao cris
ta, envolta pela mistica do pecado em que nao se deve "levantar 
falso testemunho".

Canto de Muro remete a uma multiplicidade de experiencias e 
fazeres de bichos, pensados a partir dos objetos humanos. Contudo, 
de forma simples, mas reflexiva, Camara Cascudo preenche sua 
obra de curiosidades. E no seu entusiasmo de se colocar no lugar de 
um romancista, ele acaba por alertar algumas razoes definidas pela 
ordem natural de vivencia dos animais. Coloca nao suas subjetivi- 
dades, mas como um memorialista, transpassa um mundo que ele 
conhece; alias, Cascudo e um grande entendedor do folclore de to- 
dos os palses, mas nao se limita a pensar apenas esse ramo da cul- 
tura popular. Somente em Canto de Muro, entrelaga agao, vivencia, 
objetividades, filosofia; tudo isto, como afirma Tele Ancona149, a 
partir de uma visao poetica.

Dai, Cascudo interpor suas observagoes sobre como os ho- 
mens pensam os animais, e como eles estao utilizando os bichos a 
partir de sua maneira de conceber o mundo. Cascudo parte de uma 
concepgao diferente, ao ver os animais como indivlduos e, por isto, 
reflete uma aproximagao de intimidade, falando deles como se ti- 
vessem muito tempo de convivencia. Por causa disso, ele batiza 
cada animal, assim como o homem, a eles atribuindo uma identi- 
dade propria, de modo a sociabiliza-los; coloca-os dentro de um 
sistema, revelando um sentimento de familiaridade e cordialidade.

i® ANCONA, Tele. Op.cit.
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6  ID EN TID A D E E A LTERID A D E NAS N ARRATIV AS DE

V iagens d e  Aug u ste  de Sa in t-H ila ire

Marinalva Vilar de Lima

Langando os olhos sobre o Jequitinhonha, os sonhos 
que acalentara na primeira juventude ap6s a leitura de 
S. John de CrAvecoeur, voltaram  a se me apresentar pe- 
rante a imaginagao. Via-me possuidor de algumas le- 
guas de terra As m argens do Jequitinhonha. Chego com  
um  criado fiel e alguns escravos. Levanta-se, As pressas, 
um  abrigo semelhante ao dos Botocudos, para passar a 
primeira noite. A  principio passo a existencia privado  
de todas as comodidades da vida; o desejo, porem, de 
delas gozar, em breve me anima ao trabalho. Parte dos 
escravos 6 em pregada em cortar Arvores nos lugares 
em que se deverA plantar milho e algodao para o ano 
seguinte; outros em construir um a cabana. A  pouco e 
pouco o mato desaparece ao redor de minha m orada, e 
o sol aquece com  seus raios um a terra sobre a qual nao 
brilhava hA seculos. M ando vir cabegas de gado; intro- 
duzo um  sistema racional de agricultura; construo um  
engenho de agiicar, outro de serra, e eis-me proprietA- 
rio de canoas que me vao levar as colheitas a Belmonte. 
Dentro de pouco tempo minha cabana transform a-se 
em um a agradAvel residencia; acrescento-lhe um  po- 
m ar, e mando fazer para mim um  jardim  ingles abrin- 
do picadas pela mata. U m  trecho de m atas vArias vezes 
queimado fom ece-m e gordas pastagens; meu gado, 
bem tratado, fornece-me queijos e manteiga; num ero- 
sos galinAceos e todas as especies de animais domesti- 
cos me animam os arredores da habitagao. Introduzo 
leis em  minha pequena reptiblica; m eus negros sao 
bem alimentados, bem vestidos; pequenas recom pen
ses estimulam-nos ao trabalho; bons tratos, provas de 
interesse tom am -lhes a existencia mais suportAvel, e 
fazem-nos am ar o seu amo. Todos sao casados, e aca- 
bam por considerar como sua pAtria a dos filhos, e a ca- 
sa do senhor como a propria. N ao me esquego tambem  
dos indios. Comego por atrai-los aos arredores de m i
nha habitagao por pequenos presentes. Ficarao certos 
de receber viveres todas as vezes que prestarem  o m e- 
nor servigo. Habituo-os pouco a pouco ao trabalho;
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compreendem, em breve, a vantagem  de cultivar a ter
ra; fixam-se perto de minha habitagao, tornam -se vizi- 
nhos prestimosos, e, completo-lhes a civilizagao tor- 
nando-os cristaos. Esses Botocudos, nao hd muito an- 
tropofagos, vem  a minha capela orar por seus inimigos, 
e sua filha conhece, enfim, o pudor150.

A apresentagao desta longa citagao da obra de Saint-Hilaire 
tem a intengao de recuperar muitos dos elementos da leitura de 
Brasil presentes nas impressoes deste viajante. "Peregrinagao" e 
consequente registro que foram possibilitados a partir da amplia- 
gao da permissao para europeus de outras nacionalidades visitarem 
e desenvolverem estudos sobre o Brasil. Atividade que teve como 
resultado um corpus de memorias sobre o Brasil, classificado como 
literatura de viajantes. Material que teve forte repercussao no cena- 
rio europeu, instituindo maneiras de "olhar" as vivencias aqui ex- 
perienciadas. Neste sentido, nos coloca Duarte:

Os relatos de inumeras e x p e d ite s , a maioria de carater 
cientifico, foram publicados na Europa, para leitores 
avidos de notlcias sobre um  Brasil ate entao desconhe- 
cido, terra cujos segredos haviam  sido revelados por 
um a Coroa portuguesa ciumenta e possessiva. Os rela
tos de viagem  produziam  representagoes sociogeogra- 
ficas para europeus que, a partir dal, construlram  sua 
identidade em oposigao ao que passou a ser 'o  resto do 
mundo'. N um  movimento de m ao dupla de transcultu- 
ragao, a auto representagao europeia criou-se nesse 
confronto com  a imagem do outro151.

Percepgao que dialoga diretamente com a maneira estabele- 
cida por Hartog152 para compreender a atitude do individuo que 
assume o lugar de viajante, de estrangeiro, conforme explicita: "(...) 
como uma narrativa que tem a preocupagao de traduzir o outro em termos

150 SAINT-HILAIRE, Auguste de. Viagem pelas provmcias do Rio de Janeiro e Minas Gerais. 
Belo Horizonte-MG: Itatiaia; Sao Paulo: EDUSP, 1975, p. 262.

151 DUARTE, Regina Horta. Olhares estrangeiros. viajantes no vale do rio Mucuri. In: Revis
ta brasileira de Historia, Sao Paulo, v.22, No. 44, 2002, p. 267-288.

152 HARTOG, Frangois. O espelho de Herodoto: ensaio sobre a representagao do outro. Trad.: 
Jacyntho Lins Brandao. Belo Horizonte-MG: Ed. UFMG, 1999.
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de um saber compartilhado (...), parafazer crer no outro que constroi, ela- 
bora toda uma retorica da alteridade153''. E a partir desta chave explica- 
tiva que Hartog vai instituir sua explicagao sobre a forma como 
Herodoto e, mesmo, os demais viajantes vao agir em face do des- 
conhecido, do "outro", demarcando seu "lugar" de observador na 
interlocugao com seus leitores -  para quern a narrativa e enderega- 
da. Assim, apresenta uma compreensao em que o observa- 
dor/narrador assume a posigao daquele que localiza o "outro" a 
partir de uma estrategia de inversao de valores, instituindo um jo- 
go em que, em todo o tempo, seu "olhar" esta voltado para si pro- 
prio. Dessa forma, a narrativa ganha corpo a partir do lugar de fala 
daquele que observa o outro. A diferenga 6 apresentada, se apli- 
carmos esta compreensao de Hartog a Saint-Hilaire, a partir da lo- 
calizagao de niveis evolutivos em que se encontram as sociedades.

Para traduzir a diferenga, o viajante tem  a sua disposi- 
gao a figura comoda da inversao, em  que a alteridade 
se transcreve como um  antiproprio. Entende-se que as 
narrativas de viagem  e as utopias recorram  abundan- 
temente a isso, que essa figura constroi um a alteri
dade 'transparente' para o ouvinte ou leitor. N ao ha 
mais a e b, mas simplesmente a e o inverso de a. Enten
de-se mesmo que essa seja a figura privilegiada do dis- 
curso utopico, cujo projeto nao e mais que falar do 
proprio154.

Portanto, ainda estabelecendo uma interlocugao entre os tex- 
tos de Hartog e Saint-Hilaire, e possivel perceber uma Franga, Ale- 
manha e Inglaterra como estando em um nivel superior de civiliza- 
gao, mesmo em relagao k Portugal. A despeito disso, ao comentar 
questoes de ordem da disciplina religiosa em Portugal, coloca:

Sabe-se que Portugal € um  dos paises da Europa em  
que a ignorancia e a superstigao mais alteraram  a pure- 
za do cristianismo. Os homens que povoaram  o Brasil 
nao traziam , pois, de sua p&tria, senao um a ideia obs- 
cura e incompleta da religiao crista; e, quando chega-

153 Idem, ibidem, p. 38-39.

154 Idem, ibidem, p. 229-230.
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ram  a America, os desregramentos da maioria deles ja 
lhes deveriam ter varrido do coragao os fracos princt- 
pios de moral recebidos durante a primeira juventu- 
de155.

Por outro lado, quando apresenta saidas para a situagao de 
infantilidade em que se encontram as populagoes indigenas do Bra
sil concede aos negros um lugar distinto deste que estabelece para 
os indios156, considerando:

Que pelo ao menos se encorajem as unioes legltimas 
das tndias com  os homens de cor; obter-se-a por este 
meio um a raga mista, menos defeituosa que a america- 
na pura, e o que resta dos tndios nao ficara com pleta- 
mente perdido para a populagao de um  pats que ha tao 
grande falta de homens157.

Nesse sentido, localizamos, dentro das classificagoes que Sa- 
int-Hilaire apresenta para as sociedades e populagoes tratadas, os 
indios em um nivel de total apatia "em que os mergulhou a longa 
opressao do sistema colonial158".

Continuando nossa analise da citagao inicial e possivel per- 
ceber que, apos descrever as muitas andangas; os tipos de plantas; o 
clima; o relevo; a forma de apresentagao da vegetagao e da natureza 
de maneira geral; as caracteristicas dos animais classificados; os 
habitos e costumes dos homens, suas vivencias, crengas e distintas 
etnias; Saint-Hilaire aprecia uma especie de "redengao da alma" 
idealizando uma vida para si que, em muito, romperia com o que 
apresenta como perfil da sociedade brasileira a epoca de suas via- 
gens (irucio do seculo XIX). Disto resultando o estabelecimento de 
um juizo de valor em relagao aos colonizadores portugueses.

Saint-Hilaire coloca-se enquanto realizador de um projeto 
que idealiza a partir das situagoes que seu "olhar" visualiza e de 
sua auto percepgao da condigao de frances. Sentimento que se arti-

155 SAINT-HILAIRE. Op., cit., p. 85.

156 Retomaremos a esta ideia com maior vagar mais adiante.

157 SAINT-HILAIRE. Op., cit., p. 216.

158 Idem, ibidem, p. 216.
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cilia a visao que tem das nagoes europeias, a partir de que a Franga 
estaria em nivel de civilizagao em uma escala muito superior a de 
Portugal.

Nosso observador/narrador apresenta atitudes e praticas 
que, em sua perspectiva, deveriam ter sido adotadas pelos coloni- 
zadores portugueses, a quem, todo o tempo, acusa de nao ter tido a 
capacidade de bem "civilizar" este mundo conservado em plena 
naturalidade. Observagao que vem articulada com mais duas:

1. A percepgao de que os portugueses, quando de sua domina- 
gao sobre as populagoes amerindias do Brasil, tinham, eles 
mesmos, em sua "bagagem" uma serie de vicios advindos da 
experiencia historica vivenciada em Portugal. Neste sentido, 
ao perceber a forma como as populagoes indigenas lidavam 
com questoes elementares, tais como, aquelas de ordens reli- 
giosas, sexuais, sociais, etc, demonstram, na percepgao deste 
viajante, o tipo de ensinamento/espelho dado a conhecer pe
los colonos;

2. A nao culpabilizagao das populagoes brasileiras que concebe 
em um nivel de ingenuidade tao profunda que os compara 
com as criangas e, mesmo, com os "cretinos da Suiga e da 
Savoia"159. Portanto, nao podem ser vistos como responsa- 
veis pelo estado natural em que permaneciam.

Veja-se, a exemplo disto, como Saint-Hilaire descreve os in- 
dios Macunis e constroi uma especie de sistema para a compreen- 
sao das condigoes das populagoes indigenas brasileiras:

Viu-se que os M acunis tinham habilidades e que podi- 
am  aprender a ler, escrever, contar, servir como solda- 
dos, lavrar a terra; viu-se, porem , que eles eram  des- 
preocupados, inconstantes, preguigosos, e dissipavam  
imprevidentemente seus fracos recursos. Talvez se 
creia que tais defeitos nao sejam mais que o resultado  
passageiro de antigos habitos, e que desaparecerao com  
o tempo e uma civilizagao mais adiantada; o exemplo, 
porem, das outras nagoes indigenas nao permite, infe-

159 SAINT-HILAIRE. Op., cit., p. 215.
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lizmente, que se conceba essa esperanga. Os indios, 
homens como nos, tendo conosco origem com um , sao 
tambem animados pelo sopro divino; parece-nos, po- 
rem, incontestdvel, que a imprevidencia e inerente as 
diferengas de forma que apresenta sua raga, como o 
mesmo defeito foi atribuido a organizagao ainda im- 
perfeita da infancia, ou o idiotismo as deformidades 
dos cretinos da Sufga e da Savoia. Nossas criangas de- 
monstram  frequentemente vivacidade e inteligencia; 
nao podem, porem, governar-se por si, porque lhes fal- 
ta a previdencia; e o orfao ficaria em  pouco tempo re- 
duzido a miseria se o legislador nao tivesse tornado as 
mais engenhosas precaugoes para po-lo ao abrigo de 
injustigas. Condenados a uma especie de infancia per- 
petua, os indios frequentemente se encontram  desam- 
parados, a merce de nossa barbara superioridade, e na- 
goes inteiras desapareceram diante dos hom ens de nos
sa raga. Como para as criangas, sao necessarios aos in
dios tutores integros e vigilantes, que, anim ados por 
sentimentos cristaos, estejam continuamente preocu- 
pados com  a felicidade desses infortunados160.

Olhar que, tanto estabelece a idade infantil como aquela em 
que os Indios se encontram, quanto o nlvel de barbarismos que sao 
capazes de atingir as sociedades civilizadas. Donde resulta que so 
haveria uma salvagao para estes grupos humanos: a tutela de ho
mens, pertencentes a civilizagoes superiores, em que os preceitos 
cristaos se mantivessem em um nlvel tao profundo que os impossi- 
bilitaria de agir de ma fe. Compreensao que justifica sua projegao 
enquanto indivlduo com plenas prerrogativas para assumir esta 
missao.

Mas, nao e apenas descrever e idealizar uma maneira melhor 
de lidar com o mundo em que se embrenha, para melhor conhecer, 
que interessa a Saint-Hilaire: procura (re)estabelecer a verdade so- 
bre a historia do Brasil, colocando em xeque informagoes divulga- 
das por viajantes que aqui estiveram antes dele. Assume o papel de 
restaurador da verdadeira historia brasileira, mesmo que deixe cla- 
ro seu interesse principal: conhecer e classificar as caracterlsticas da

160 Idem, ibidem, p. 215.
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flora desta regiao, tao distinta daquela de onde e originario. Em 
suas palavras:

O estudo dos produtos vegetais do Brasil constituia, 
sem  duvida, o objetivo principal de minha viagem; nao 
negligenciei, no entanto, de recolher fatos que possam, 
sob outros aspectos, dar um a ideia perfeita de regiao 
tao interessante. Nao me limitei a seguir os caminhos 
frequentados. Internei-me pelos lugares mais desertos, 
e estudei as tribos indigenas. Favorecido pelas autori- 
dades locais, acolhido em toda parte com  a mais gene- 
rosa hospitalidade, pude ver tudo o que h& de mais no- 
t&vel e reunir preciosas informagoes. Escrevia cada dia 
um  diario minucioso do que se me oferecia a vista, e ai 
consignava, na medida em que me perm itiam  os co- 
nhecimentos, o que pudesse contribuir para dar uma 
ideia exata das zonas que percorria. E desse diario, es- 
crito 'in-loco', que extraio a narrativa histdrica cuja pu- 
blicagao ora inicio161.

Classificagao que, obviamente, se respalda nas convengoes 
gerais dos estudos sobre o assunto, mesmo que a partir da distingao:

Plantas que se possam  classificar nos generos da flora 
francesa sao, como se sabe, m uito raras nos tropicos, e 
nunca as recolhi, no decurso das minhas viagens, sem  
experimentar um a certa emogao. Este "E rinus" me fez 
lembrar o dos Alpes, as risonhas Campinas onde vi este 
ultimo pela primeira vez, e as doces recordagoes da pA- 
tria vieram  misturar-se ao recolhimento em  que me 
m ergulhara o espet&culo das florestas sombrias e m a- 
jestosas que entao atravessava162.

Mais adiante arremata a ideia de que muitos equivocos fo- 
ram cometidos nas narrativas feitas por outros estrangeiros sobre a 
historia do Brasil, atribuindo a culpa disto, principalmente, ao fe- 
chamento estabelecido a partir da implantagao do sistema colonial. 
Montando-se um tipo de sociedade que impossibilitou o acesso de 
outros povos europeus ao pals, promovendo a divulgagao de um 
conhecimento repleto de um teor maravilhoso:

SAINT-HILAIRE. Op., cit., p. 03.

162 Idem, ibidem, p. 23.
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Enquanto foi submetido ao sistema colonial, o Brasil es- 
teve fechado aos estrangeiros com  tanto rigor que, em  
livro impresso na Franga ha doze ou treze anos, apenas, 
ainda se discutia sobre se a baia do Rio de Janeiro era 
ou nao a embocadura de um  grande rio. Hoje em dia, 
essa baia e tao conhecida como as nossas enseadas mais 
frequentadas; a emulagao dos europeus e tal que pou- 
cos anos lhes foram suficientes para adquirirem sobre o 
Brasil nogoes perfeitamente exatas, e dentro em pouco  
terao ultimado de descrever o menor inseto e a mais in- 
significante gramlnea desse pais imenso, que ha bem  
pouco ainda se apresentava a sua imaginagao envolto 
no maravilhoso que e sempre o apan&gio dos objetos 
distantes e pouco conhecidos163.

A partir deste espirito de restabelecimento da verdade sobre 
a historia do Brasil e que, Saint-Hilaire, constroi uma narrativa em 
que descreve cada pormenor que sua vista alcanga, nao se afastan- 
do do uso constante da comparagao com as experiencias etnicas, 
morais, visuais, comportamentais, sexuais, religiosas, higienicas, 
enfim, que sao descritas a partir de uma conotagao, por vezes, ne- 
gativa, e noutras, de encantamento -  atitude que entendemos en
quanto pautada na idealizagao que faz sobre a situagao do territorio 
e povos contatados: percebe-os como plenamente envoltos em sua 
mais natural pureza. Resultando disso que o territorio pode ainda 
se moldar a projetos melhor capacitados e as populagoes podem ser 
instruidas/orientadas a partir de percepgoes morais e comporta
mentais melhor solidificadas do que as que verifica nos colonos 
portugueses, quase que em sua totalidade, incapacitados para uma 
tarefa de tao grande monta. Visualizemos algumas passagens que 
consideramos emblematicas destas atitudes assumidas por Saint- 
Hilaire:

1. Esta e a descrigao que faz da casa do Proprietario em que ficou 
hospedado. Trata-se de "Pau Grande", engenho de agucar que 
considera o mais importante dos que vira no Brasil.

163 SAINT-HILAIRE. Op., cit., p. 18.
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(...) Tem um  andar aldm do rd-do~chao; apresenta de- 
zesseis janelas de frente om adas de balcoes de ferro, de 
fabrico europeu, e, no meio do edificio, ha um a grande 
capela ao mesmo nlvel que ele, mas cujo teto 6 total- 
mente distinto. O outro lado do edificio, que encosta 
em um  m orro, tem  duas alas entre as quais ha um  patio 
estreito. Como na maioria das casas portuguesas e es- 
panholas, o andar terreo € habitado pelos senhores; 
uma escada de madeira, muito m al construida, conduz 
aos apartamentos: os da parte de trds, sao reservados as 
senhoras; os da frente consistem num a serie de grandes 
pegas todas dependentes um as das outras e muito pou- 
co mobiliadas; ao fundo dessas pegas estao pequenos 
cubiculos obscuros fechados por portas, e e la que se 
dorme. Tal distribuigao nao e peculiar a Pau Grande; 
encontramo-la com  bastante frequencia nas casas anti- 
gas de certa importancia, e estd de acordo com  os cos
tumes do pais. As mulheres que pouco convivem  com  
os estranhos, que, geralmente, nunca se m ostram , de- 
vem  habitar um  local completamente separado. Os 
homens, ignorando os encantos da leitura e do estudo, 
entregues a seus prazeres ou ocupatjoes extem as, mal 
tem necessidade de encontrar apartam entos em que se 
possam reunir; e, para se deitarem, nao im porta que os 
quartos sejam escuros ou bem iluminados: um a celula 
privada de luz e mesmo preferfvel para quern quer 
dormir durante o dia164.

2. Em Uba, povoagao para onde segue depois de ter estado no 
engenho "Pau-Grande", e convidado a ver indigenas do grupo 
"Coroados". Descreve-os:

Pertenciam a tribo mais disforme da natureza encon- 
trada diurante minha perm anencia no Brasil. Aos tragos 
da ra$a americana, tao diferente da nossa, acresciam  
um a fealdade peculiar a sua natjao: eram  de estahira 
pequena; sua cabe^a, achatada em  cim a e de um  tam a- 
nho enorme, m ergulhava em largas espaduas, um a nu- 
dez quase completa deixava a descoberto sua repelente 
sujeira; longos cabelos negros caiam  em  desordem  so- 
bre os ombros; a pele de um  escuro ba?o, estava salpi-

164. Idem, ibidem, p. 25.
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cada aqui e ali pelo Urucu; percebia-se atraves de sua 
fisionomia algo de ignobil, que nao observei entre o li
tres indios, e enfim, uma especie de embarago estupido 
traia a ideia que eles proprios tinham de sua inferiori- 
dade. Esse conjunto verdadeiram ente horrendo me im- 
pressionou muito mais do que esperava, e fez nascer 
em mim um  sentimento de piedade e humilhagao165 166.

3. Sobre os "Coroados do Rio Bonito" diz que, inicialmente, 
foram alojados em uma aldeia, depois passaram a errar em 
numero de 500 a 600 pelas matas dos arredores do Rio Para- 
iba. A este comentario agrega:

Alguns receberam o batismo: sao, quanto ao mais, 
absolutamente indiferentes a religiao crista; e a 
trinta ou quarenta leguas da capital, deixam-se er
rar algumas centenas de indios pelo meio da flo- 
resta sem que ninguem se lembre em eleva-los ao
baixo grau de civilizagao de que seriam susceti-

■ 166 vets .

4. Apos Iraja constata um tipo de apresentagao da nature- 
za/paisagens/ tipos de moradias que vai, cada vez mais, no 
primeiro e segundo casos, escasseando em quantidade ar- 
bustiva e de terrenos cultivados para tornar-se, quase que 
hegemonicamente, em bosques. Em paralelo a isso registra a 
per da da beleza percebida/narrada em outras localidades 
visitadas. No terceiro caso, observa que ha um menor nume
ro de habitagoes e vendas entre uma povoagao e outra, bem 
como, constroi um cenario de casas antigas e em mau estado 
de conservagao. E a partir de expressoes, tais como, "Tempo 
sombrio", "paisagem severa", "semblante melancolico da 
regiao" que vai tonificando, em sua narrativa, a Provincia de 
Minas e, mesmo, sua capital.

Comentarios que demonstram a necessidade, enquanto via- 
jante, de localizar aspectos que lhes possibilitem articular

165 SAINT-HILAIRE. Op., cit., p. 30.

166 Idem,ibidem, p. 32.
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comparagoes com aquilo que se apresenta enquanto "saber 
compartilhado", permitindo-lhe, tambem, manter a intera-

167gao com o publico a que se enderega a narrativa .
Se pr6xim o ao Rio de Janeiro podem o-nos julgar nos 
arredores de um a das maiores cidades da Europa, essa 
ilusao em  breve se dissipa167 168.
A  paisagem que se apresenta aos olhos do viajante 
quando este entra na com arca do Rio das Mortes ks 
margens do Paraibuna, tem algo que impressiona por 
um  misto de desordem  e regularidade selvagem 169. 
Deixando Matias Barbosa, costeia-se de vez em  quando 
o Paraibuna; o terreno vai se tom ando mais arenoso; a 
vegetagao perde algo do vigor nativo; as drvores de flo- 
restas sao menos aproxim adas, e sua folhagem nao a- 
presenta mais tao obscuros matizes, diferenga que, no 
pais, basta para fazer distinguir as terras boas das 
mds170.

Tamanha e sua falta de expectativas para com o que vai se 
desnudando em sua visao, tomando como parametro os aspectos 
que considera enquanto demarcadores de um nivel civilizacional 
superior que, ao avistar uma regiao com matas nativas, pontua a 
satisfagao de que fica preenchido:

Para al6m de Queluz, tivemos o prazer de encontrar 
matas. Em  um a regiao onde as drvores nao vivem  em  
sociedade, as florestas oferecem m enos monotonia que 
as imensas pastagens, e disfargam a falta de cultura e 
populagao que a vista de um a regiao descoberta trai 
num  m om ento171.

Como tentativa de explicar o que sucedeu as povoagoes que 
se formaram com base na exploragao das minas de ouro, havendo,

167 Ideia recorrente na andlise que HARTOG, Frangois. Op., cit., apresenta sobre a narrati
va herodoteana e dos viajantes de maneira geral.

SAINT-HILAIRE. Op., cit., p. 37.

SAINT-HILAIRE. Op., cit., p. 47.

170 Idem, ibidem, p. 52.

171Idem, ibidem, p. 66.
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em seus principios, expectativas positivas e atingindo um nivel de 
decadencia tal que chega a espantar, argumenta que houve proce- 
dimentos desregrados em varios ruveis, promovidos por persona- 
gens e circunstancias distintas: a forma como os mineradores usa- 
ram o resultado dos seus esforgos, empregando o ouro para a aqui- 
sigao de bens e nao dentro de uma logica em que este viesse a ser- 
vir como capital; a agricultura defeituosa, ainda pautada no sistema 
de queimadas que os colonos portugueses tornaram pratica hege- 
monica, servindo para danificar ainda mais os solos ja destruidos 
pela mineragao; os creditos concedidos aos arrematantes de bens 
confiscados e as perseguigoes atraldas com a Inconfidencia Minei- 
ra172. Dentro desta perspectiva e que narra a situagao de algumas 
povoagoes dos distritos auriferos da Provincia de Minas. Veja-se:

Catas Altas, Inficcionado e grande num ero de outras 
povoagoes dos distritos auriferos da Provincia de Mi
nas, foram edificadas com  muito mais esmero do que a 
maioria das que se veem  em Franga, e mesmo na Ale- 
manha; foram outrora ricas e prosperas, mas atualmen- 
te nao apresentam, como toda a zona circunjacente, se- 
nao o espetaculo do abandono e da decadencia173.

Apresentando como possibilidade de ruptura deste quadro 
desalentador uma maior dedicagao a agricultura que evitaria o 
constante movimento de populagoes iludidas com a procura de 
ouro e organizaria o uso da terra e da sociedade. Concepgao que 
pode ser pensada como estando diretamente associada as bases de 
formagao da sociedade europeia e de uma tradigao de estilo aristo- 
cratico que remonta, mesmo, as sociedades antigas.

Dentre as muitas questbes registradas/analisadas, na obra 
em questao, gostariamos de destacar: 1. Como o viajante, estrangei- 
ro, observador Saint-Hilaire passa, tambem, pela experiencia de ser 
o "outro", o "estranho", o "diferente" em meio as populagoes brasi- 
leiras com que entra em contato, demonstrando grande sensibili-

172 Idem, ibidem, pp. 89-92.

173 Idem, ibidem, p. 89.
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dade: "Como em todos os outros lugares,jui, ao chegar a Itabira, objeto de 
curiosidade geral, e, quando parti, todos os habitantes se portaram as por- 
tas ejanelas para me ver passar" 174; 2. O descredito que nutre em rela- 
gao ao futuro da sociedade e das populagoes brasileiras, como se 
pode depreender neste fragmento:

Se existe um  pais em que o govem o nao deva por sua 
conta explorar manufaturas, e o Brasil. A  pregui^a, e 
talvez um a indulgencia natural levada ao excesso, de- 
vem  tom ar pouco zelosa um a vigilancia que nao tern 
por objeto um  interesse pessoal imediato. De mais a 
mais, deve-se confessd-lo, o relaxam ento dos la?os so- 
ciais determinado pelo sistema colonial, pela admissao 
da escravidao, pela especie de degradagao em  que caira 
a Metropole, finalmente, pelos m aus exemplos dos eu- 
ropeus, devem  ter tornado a probidade mais rara ainda 
entre os brasileiros, que entre muitos outros povos, e, 
por conseguinte, o governo 6 um  dos que correm  m aio- 
res probabilidades de ser enganados175.

Por fim, em nivel de consideragoes finais deste texto de cara- 
ter incipiente, caminhando na esteira apresentada por Hartog, no 
que tange a construgao das identidades e das compreensoes do 
"outro", e possivel perceber que os discursos sao construidos atra- 
ves de muitos jogos de linguagem. No caso de Saint-Hilaire, por 
mais que procure restabelecer "a verdadeira historia da sociedade 
brasileira", questionando e "corrigindo" erros cometidos por outros 
viajantes que o antecederam nesta empreitada, mantem seu "olho" 
muito proximo ao que faz, por exemplo, Jean de Lery176, na com- 
preensao apresentada por Hartog: "A inversao e uma ficgao que faz 
'ver' e que faz compreender: trata-se de uma das figuras que concorrem 
para a elaboragao de uma representagdo do mundo" 177. Com intuito de 
tornar mais clara sua afirmagao, Hartog, cita esta passagem da obra 
deste viajante que esteve nas terras brasileiras ja no seculo XVI:

174 SAINT-HILAIRE. Op., cit., p.127.

175 Idem, ibidem, p. 134.

176 LfiRY, Jean. Apud HARTOG. Op., cit., p. 231.

177 HARTOG, Francois. Op.cit., p. 231.
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Esse pais da America, como deduzird quem o vir, no 
que diz respeito ao modo de vida de seus habitantes, a 
forma dos animais e, em geral, ao que a terra produz, e 
tao dessemelhante em visto do que temos na Europa, na 
Asia e na Africa, que pode bem ser chamado mundo 
novo com relagao a nos178.

Neste sentido, o novo se apresenta como o diferente, o ainda 
nao cadastrado, mas, tambem, o naturalmente distanciado das ex- 
periencias historicas conhecidas. E um Velho mundo ja todo classi- 
ficado que serve de base para a elaboragao dos racioci- 
nios/discursos dos estrangeiros - de maneira geral - que estiveram 
na America e, como nos foi possivel observar, neste exercicio anali- 
tico em desenvolvimento, mais especialmente na obra de Saint- 
Hilaire aqui destacada.

178 HARTOG, Francois. Op., cit., p. 231.
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7  O  GOVERNO “HfBRIDO” DE LULA: POLITICAS 

Neoliberais e Assistencialistas

Michelly Pereira de Sousa Cordao

Nos discursos do govemo do PT, durante as eleigoes de 1997 
e 2002, observavam-se duras criticas a politica neoliberal, sobretudo 
no caso da eleigao derrotada de 1997. Momento em que o referido 
partido demonstrava um tom esquerdista pouco presente nos dis
cursos de 2002, nos quais se percebe uma relativizagao do "radica- 
lismo esquerdista", visto que houve articulagoes, por exemplo, com 
os proprios grupos de empresas privadas.

Nesse sentido, em discurso para as eleigoes de 1997179 180, o go
vemo do PT se refere as vitorias de governos de esquerda na Euro- 
pa como exemplos que sugerem uma insatisfagao com o neolibera- 
lismo, que considera “(...) incapaz de resolver o problema do desempre- 
go, de sustentar um desenvolvimento vigoroso e menos ainda de resolver 
os problemas sociais". Trata-se de uma politica, aos seus olhos, pre
sente no governo FHC, e "(...) que espalhou tanto desemprego e fez um 
grande estrago nos avangados sistemas de protegdo social europeus"160.

Desse modo, o governo Lula defende a necessidade de se es- 
tabelecer projetos sociais, pois que "(...) o Estado ndo pode cuidar sim- 
plesmente da eficiencia empresarial, do lucro das empresas ou da saude dos 
banqueiros, mas deve concilia-los com crescimento e bem-estar social". O 
objetivo seria promover uma "revalorizagao do social" a partir do 
fomento aos principios de "justiga social", sobretudo por se viver 
num mundo globalizado que, em si, implicaria a ideia de uma 
competitividade desigual e, assim, considera necessario criar for
mas para que os individuos sobrevivam nesse meio. Algo que s6

179 GOVERNO LULA. Um novo projeto social (Neoliberalismo). In: Folha Online, 03/07/1997.

180 Idem, ibidem.
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sera posslvel, segundo ele, a partir da criagao de empregos e do 
interesse pelo social181.

Conforme Denise Barbosa Gros182, o neoliberalismo, consi- 
derada uma "ideologia hegemonica no Ocidente" a partir da deca- 
da de 1970, tem como elementos balizadores a nogao de individua- 
lismo ou de "liberdade individual", bem como a ideia de "eficien- 
cia do mercado" e, assim, se contrapoe a qualquer tipo de projeto 
social com preocupagoes que evocassem elementos como o huma- 
nismo, a solidariedade, a justiga social, etc.

Nos textos do governo Lula (1997), nota-se um discurso pre- 
ocupado com as questoes sociais e permeado por criticas a globali- 
zagao aos moldes neoliberais, a partir de que Lula assume um lugar 
de politico ligado a "esquerda". Observamos tambem os alicerces 
de sua politica de "inclusao social", tonificadora do programa de 
governo de 2002; ano em que venceu a primeira eleigao presidenci- 
al. Neste momento, mantem as criticas em relagao ao governo FHC 
a partir de dois eixos principais: o assistencialismo e o neolibera
lismo. Assim, para "integrar os 53 milhSes de brasileiros excluidos 
da cidadania", considera que nao se pode mais tratar as politicas 
sociais como questoes marginais, ligadas ao assistencialismo183; po
litica que localiza nos diversos programas do governo FHC, como o 
Bolsa Alimentagao, o Bolsa Escola, o Bolsa Renda, o Programa Vale 
Gas, dentre outros. Sao programas, aos olhos do governo Lula, 
"dispersos e fragmentados".

O objetivo do governo Lula das eleigoes de 2002 consistia em 
estabelecer uma "politica nacional de inclusao social" que objetiva- 
va ultrapassar a "logica de uma pobreza assistida". Dessa forma, 
afirma que elaborara programas nacionais que possibilitarao "(...) o 
enfrentamento da pobreza, do desemprego, da desigualdade de renda e das

181 Idem, ibidem.

182 GROS, Denise Barbosa. Individualismo e mercado: reflexoes sobre a doutrina neoliberal. 
In: CABEDA, S. T. L. et alii. Genero e cultura: questoes contemporaneas.

183 PROGRAMA DO GOVERNO -  PT. Inclusao Social. In: Folha Online, 2002.
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carencias educacionais"184. Elementos evocados como eixos centrais 
para a promogao da "inclusao social".

Dos itens que fazem parte da referida politica, o governo cita 
a educagao como elemento central, pois a considera o instrumento 
por excelencia para o exercicio da cidadania e, logo, para a inclu
sao. Assim, aponta criticas ao governo predecessor por sua "privati- 
zagao do atendimento, principalmente no ensino superior", afirmando 
como necessario garantir uma "educagao de qualidade para todos". 
Para a sua " nova politica educacional", coloca que "sdo tarefas inadia- 
veis a ampliagdo significativa das vagas nas universidades publicas"185.

Discursos que se desencontram com as agoes que o governo 
Lula empreendeu em seu primeiro mandato, no qual, ao criar pro- 
gramas como o ProUni (Programa Universidade para Todos), inse- 
riu recursos publicos em empresas privadas, pois que propos e 
promoveu a concessao de bolsas a jovens considerados "pobres e 
excluidos" para sua entrada no Ensino Superior pago. Alem disso, 
ao se articular com empresas que inserem dinheiro privado nas 
Universidades Publicas o governo diminui o carater estatal dessas, 
reduzindo seus investimentos nessas e, portanto, transferindo parte 
da responsabilidade do ensino superior do Estado para as empre
sas privadas. Agao que se encaixa na perspectiva neoliberal, na 
medida em que esta fomenta, antes de tudo, a diminuigao da inter- 
vengao do Estado na sociedade ao defender uma "liberdade do 
mercado" e, por extensao, uma sobreposigao da economia sobre a 
agao politica186.

Gros coloca que das medidas que envolvem a "politica pu- 
blica" do neoliberalismo, destaca-se "(...) a privatizagao de empresas 
estatais e a diminuigao drastica dos gastos governamentais em servigos 
publicos essenciais as populagdes menos favorecidas, como na educagao, 
saude e previdencia Assim, o neoliberalismo deixa de ser ape- 
nas um discurso da modernidade, e passa a ter repercussoes na vida cotidi-

184 Idem, ibidem.

185 Idem, ibidem.

186 GROS, Denise Barbosa. Op., cit., p. 230.
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ana das pessoas e nas suas relagdes sociais, com o trabalho, com a politico,
etc. "187.

Apos veneer as eleigoes de 2006 como presidente reeleito, 
Lula reforga sua ligagao com o mundo dos "mais necessitados", 
afirmando que seu governo os privilegiara:

Continuaremos a governar o Brasil para todos, mas 
continuaremos a dar mais atengao aos mais necessita
dos. Os pobres terao preferencia no nosso governo. As 
regioes mais empobrecidas terao no nosso governo 
um a atengao ainda maior, porque nos queremos tom ar 
o Brasil mais equanime. Queremos tom ar o Brasil, nos 
seus 8,5 milhoes de km2 mais justo no ponto de vista 
geopolitico, mas tambem no ponto de vista economico 
e social188.

Lula reforga sua propalada preocupagao com os "deserda- 
dos", ao associa-los a si proprio e, assim, usa seu lugar de perten- 
cimento para convencer o povo de sua "fiel" preocupagao com ele:

U m  dos compromissos mais profundos que tenho co- 
migo mesmo e o de jamais esquecer de onde vim. Ele 
me permite saber para onde seguir. Hoje, posso olhar 
nos olhos de cada um  dos brasileiros e brasileiras e di- 
zer que mantive, mantenho e manterei meu com pro- 
misso de cuidar, primeiro, dos que mais precisam 189.

Assim, afirma que governa, sobretudo para o "povo", pois 
que: "governar para todos e meu caminho, mas defender os interesses dos 
mais pobres e o que nos guia nesta caminhada"190.

Nesse sentido, poderfamos dizer que ha um paradoxo na po- 
litica petista/lulista, ja que em seus discursos de 1997 a 2006 preva- 
lece o fomento a servigos que auxiliem os "menos favorecidos", 
bem como, ha duras criticas a privatizagao estatal e, assim, seu go-

187 Idem, ibidem, p. 225.

188 Primeiro discurso do presidente ap6s a confirmagao de sua reeleigao (In: Folha de Sao 
Paulo Online, 30/10/2006).

189 Idem, ibidem.

190 Idem, ibidem.
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verno se desligaria do neoliberalismo. Contudo, em suas praticas 
do primeiro mandato, por exemplo, observou-se tanto "assistencia- 
lismo", como agoes que beneficiavam o mercado.

Dessa forma, observa-se um "hibridismo" no go verno Lula: 
de um lado, promove uma politica assistencialista, ligada a elemen- 
tos da tradigao que remontam a mentalidade iberica, como a soli- 
dariedade; de outro, constroi e pratica pollticas neoliberais, tlpicas 
da globalizagao e caracterizadas pelo fomento 4s empresas priva- 
das, cujo valor por excelencia se liga a defesa do livre mercado. De- 
fesa que, segundo Nestor Garcia Canclini191, deixa exclulda da 
chamada "globalizagao" a maior parte dos indivlduos, ja que pou- 
cos conseguiriam sobreviver em meio as disputas entre desiguais. 
Dal a tentativa de Lula em articula-la com a politica de "inclusao", 
e, assim, tentar garantir os interesses de diferentes grupos. Pois, 
com sua "assistencia aos excluldos", foge as caracterlsticas do neo
liberalismo que condena qualquer tipo de agao social dos politicos, 
ja que prega o "livre mercado".

Nos discursos pronunciados no perlodo posterior as eleigoes 
de 2006, Lula da Silva ressaltou sua vitoria como a confirmagao de 
sua "popularidade" em face dos brasileiros, destacando ainda um 
vinculo direto com esses por suas "raizes" socioeconomicas. O pre- 
sidente se constroi como um "homem simples", cuja imagem se 
identificaria com a da maioria de seus eleitores. Um "homem sim
ples" que nao teve acesso a universidade e, por isso, constitui uma 
singularidade no rol dos demais politicos:

Eu disse a voces que nos m anterem os um a politica fis
cal dura, porque eu aprendi, nao na faculdade de eco- 
nomia, como os meus companheiros aprenderam , eu 
aprendi na vida cotidiana que a gente nao pode gastar 
mais do que a gente ganha, porque senao um  dia a gen-

191 CANCLINI, Nestor Garcia. Consumidores e cidadaos: conflitos multiculturais da globali
zagao. Trad.: Mauricio Santana Dias; Javier Rapp. Rio de Janeiro: Editora UERJ, 1997.
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te vai se endividar de tal ordem  que a gente nao pode 
pagar a divida que contraiu192.

Lula parece tentar construir elos de identificagao com o pu
blico brasileiro, ja que sua maior parte nao tem acesso a Universi- 
dade. Espago que devera ter seu numero de vagas elevado para a 
ampliagao da quantidade de jovens no ensino superior publico. 
Argumento que tonifica seu discurso sobre a politica educacional 
de "inclusao" que afirma ser fundamental em seu programa de go- 
verno de 2002, reforgando-a em seu segundo mandato.

O tema da "inclusao social", portanto, constitui o eixo articu- 
lador de todo o discurso de Lula, donde se observa uma politica 
q re afirma ter como principal meta o alcance dos "pobres e exclui- 
dos". Grupo do qual se considera como parte integrante, ao cons
truir uma imagem para si como o "pobre e humilde" que conseguiu 
ascender ao cargo publico mais visado no mundo da politica: "Pela 
primeira vez, um homem nascido na pobreza, que teve que derrotar o risco 
cronico da morte na infdncia e veneer, depois, a desesperanga na idade adul- 
ta, chegava, pela disputa democratica, ao mais alto posto da Republica"193.

Nesse sentido, constroi-se ainda como pega fundamental de 
um "poderoso movimento historico", um marco da politica nacio- 
nal, ressaltando seu lugar de pertencimento vinculado ao Nordeste 
como espago de referenda da pobreza e das poucas condigoes de 
assinalagao social: "Pela primeira vez, a longa jornada de um retirante, 
que comegara, como a de milhdes de nordestinos, em cima de um pau-de- 
arara, terminava, como expressao de um projeto coletivo, na rampa do 
Planalto"194.

Elemento singular que o diferenciaria dos outros politicos e 
que e por Lula evocado como uma estrategia discursiva que pode- 
ria vir a elevar a crenga em seu receptor de que seu interesse pelos 
"pobres" era profundamente "verdadeiro". Assim, ao comentar

192
Primeiro discurso do presidente ap6s a confirmagao de sua reeleigao (In: Folha de Sao 

Paulo Online, 30/10/2006).

193 Discurso de posse do presidente Lula, no Congresso (01/01/2007).

194 Idem, ibidem.
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acerca dos resultados dos quatro anos de seu primeiro governo, 
afirma que eles foram marcados por exemplos de "melhorias", pre- 
ocupando-se ainda em ressaltar que os problemas sociais nao fo
ram extintos, mas diminuldos. Dessa forma, constroi-se como um 
governo que age pelos "pobres", porem admite suas limitagoes:

Em  que mom enta de nossa historia tivemos um a con- 
jugagao tao favoravel e auspiciosa: de inflagao baixa; 
crescimento das exportagoes; expansao do m ercado in- 
terno, com  aumento do consumo popular e do credito; 
e ampliagao do em prego e da renda dos trabalhadores? 
O Brasil ainda e igual, infelizmente, na permanencia de 
injustigas contra as cam adas mais pobres. Porem  € dife- 
rente, para melhor, na erradicagao da fome, na diminu- 
igao da desigualdade e do desem prego. £  melhor na 
distribuigao de renda, no acesso k educagao, a saude e k 
moradia. Muito jk fizemos nessas dreas, m as precisa- 
mos fazer muito mais195.

Lula da Silva estabelece um panorama do que promoveu em 
seu primeiro governo, colocando como o Brasil mudou para melhor 
em uma serie de setores da sociedade, bem como, destacando me- 
didas, tais como: aumento do sal&rio mfnimo, melhoria na qualida- 
de de vida, estabilidade da economia, criagao de empregos formais 
e informais, garantia dos direitos humanos, defesa do meio- 
ambiente, ampliagao da cidadania e valorizagao das minorias196.

Nesse sentido, e possivel perceber alguns elementos de a- 
proximagao entre o discurso do referido governo e o discurso de 
Getulio Vargas, na medida em que esse, com o modelo politico or- 
ganizado apos a revolugao de 30, tinha como elemento central a 
preocupagao em promover medidas de "apoio" aos trabalhadores 
brasileiros, ate entao, segundo ele, vistos por como "flagelados" 
pelos governos anteriores:

A organizagao sindical, a lei de ferias, a limitagao das horas 
de trabalho, o salario minimo, as comissoes de conciliagao, as caixas 
de pensoes, o seguro social, as leis de protegao as mulheres e aos

195 Idem, ibidem.

196 Idem, ibidem.
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menores realizam velhas aspiragoes proletarias de solugao inevita-
vel197.

Vargas e representado por poetas da literatura de cor del co- 
mo um politico de imenso valor, sobretudo por suas politicas "po- 
pulistas" que teriam como interesse principal a assistencia aos po- 
bres.

Manoel Pereira Sobrinho, em folheto intitulado Mensagem do 
senador Vargas ao povo198 199, elabora os versos atribuindo-os ao proprio 
Vargas que, entao, passa a descrever suas agoes politicas, iniciando 
com referencias a "revolugao de 30", atraves da qual afirma ter se 
tornado o "chefe do governo". A partir desse momento, sua ima- 
gem publica passou a identifica-lo com o "protetor do operario" 
que, ate entao:

Nao possuia direitos 
E tinha pouco salario 
Alem do pouco ordenado  
Vivia todo humilhado 
Feito o pior "salafr&rio"199.

O poeta coloca Vargas se referindo as pessimas condigoes 
dos trabalhadores, tratados como "bichos brutos" por seus patrSes. 
Para a resolugao desses problemas, o "Vargas do poeta Sobrinho", 
afirma ter criado o sindicato, elaborado a lei do trabalhador e, as- 
sim, "dei valor ao empregado"200. Com uma tonica "populista" 
concedida ao discurso de Vargas, o poeta coloca-o descrevendo os 
beneficios promovidos em favor dos pobres, donde se percebe uma 
aproximagao muito clara com as praticas e o discurso do governo 
Lula:

Criei o salario rrunimo 
Fiz a caixa de pensao

197 VARGAS, Getulio. As classes trabalhadoras e o governo da revolugao. In:______ . A nova
polltica do Brasil. Rio de Janeiro: Jose Olympio Editora, s/d , p. 97.

198 SOBRINHO, Manoel Pereira. Mensagem do senador Vargas ao povo. s/d .

199 Idem, ibidem, p. 02.

200 Idem, ibidem, p. 03.
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O abono de familia 
Para quem tem  precisao  
Protegi a classe pobre 
Dei um  acouxo no nobre 
Sem dar nem satisfagao201.

O poeta reforga a imagem de Vargas como "protetor dos po- 
bres" por ter criado o "abono de familia"; pratica que permite se 
estabelecer associates de sua politica com a politica assistencialista 
de Lula. Assim como este, que criou um forte apoio na "classe po
bre" a partir da instituigao de uma serie de bolsas de assistencia 
imediata, Vargas, com sua estrategia politica de insergao do "povo" 
no contexto politico, estabeleceu um conjunto de medidas que vi- 
savam a alcangar, sobretudo, os trabalhadores.

Trabalhadores que, segundo Eliana Dutra202, nao agiam por 
conta propria, visto que o Estado, ao se colocar no lugar de seu pro
tetor, promovia uma politica corporativista, conforme a qual ele 
proprio agiria pelos trabalhadores, regulando, por exemplo, os sin- 
dicatos. A ideia de uma participagao popular efetiva estava distante 
ainda de ser vislumbrada. De forma semelhante, Vargas se coloca 
como politico ligado aos comerciantes e empresarios do universo 
privado, contudo deixa claro que suas medidas se resvalam nas 
posigoes do Estado que, para ele, possuia uma fungao como inter- 
ventor que permitia a harmonia social e a defesa pelos interesses 
coletivos em detrimentos dos individuais203.

Por outro lado, Lula cita a criagao de uma serie de progra- 
mas ligados a sua politica social, se referindo ao seu carater "assis
tencialista": "O Bolsa Familia, principal instrument do Fome Zero - 
saudado pelas comunidades pobres e criticado por alguns setores privilegi-

201 Idem, ibidem, p. 03.

202 DUTRA, Eliana de Freitas. O ardil totalitdrio: imagin&rio politico no Brasil dos anos 30. 
Belo Horizonte; Rio de Janeiro: UFMG/UFRJ, 1997, p. 324.

2°3 VARGAS, Getulio. A colaboragao da classe comercial com o governo. In: A nova politica do 

Brasil (V. 5), p. 281.
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ados— teve duplo efeito. Por um lado, retirou da miseria milhoes de ho- 
mens e mulheres"204.

As aproximagoes entre Vargas e Lula terminaram implican- 
do em comentarios criticos daqueles que se contrapoe a polltica 
"assistencialista" do ultimo, dado que o levou a se defender das 
referencias a seu governo como "populista": "Nosso govemo nunca 
foi, nem e 'populista'. Este govemo foi, e e sera popular"205.

Considerando-se populismo um tipo de polltica "(...) que to- 
ma como referenda e fonte de legitimidade o cidaddo comum, cujos inte- 
resses pretende representar" e/ou "(...) fundada no aliciamento das clas
ses sociais de menor poder aquisitivo"206, pode-se encontrar nos discur- 
sos e nas praticas de Lula alguns elementos que o aproxima de 
Vargas e de sua polltica. Isso porque, Lula, por exemplo, afirma ter 
encontrado no "povo" os votos que garantiram sua reeleigao, pois 
que ele: "(...) sentiu na mesa, sentiu no prato e sentiu no bolso a melhora 
da sua vida. Mais importante ainda: o povo sentiu isso no seu cotidiano. 
Ele sentiu isso na vida dos seus amigos e na vida de sua familia"207. Dessa 
forma, Lula justifica sua vitoria como legltima em face da aprova- 
gao visualizada na quantidade de votos a seu favor inseridos nas 
urnas. "Democracia" que nao pode ser considerada apenas como 
resultante de uma eleigao "democratica", dada a participagao do 
povo nas urnas, mas tambem como efeito das pollticas empreendi- 
das por Lula em favor dos "deserdados".

Segundo Canclini, a ideia de democracia associada ao direito 
de voto nao mais da conta da experiencia polltica atual, pois que os 
cidadaos se sentem enquanto tais nao nos momentos em que parti
cipant das eleigoes, mas nos momentos em que, por exemplo, se 
apropriam de meios de comunicagao de massa, como a televisao e o

204 Discurso de posse do presidente Lula, no Congresso (01/01/2007).

205 Idem, idem.

206 Cf.: FERREIRA, Aurelio Buarque de Holanda. Diciondrio Aurelio - sec. XXI. (versao do 
computador).

207 Primeiro discurso do presidente apos a confirma^ao de sua reeleigao (In: Folha de Sao 
Paulo Online, 30/10/2006).
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radio, para reivindicarem direitos, nao concedidos pelos politi
cos208. Portanto, para Canclini, a cidadania esta associada ao con- 
sumo; nao um consumo de um mercado neoliberal, mas um con- 
sumo que se apropria dos bens da "globalizagao" e os articula a 
elementos da tradigao como forma de promover a cidadania.

O proprio Lula evidencia que sua vitoria, em verdade, so foi 
possivel por meio das politicas "assistencialistas", pois que, ao 
"sentir seus efeitos no cotidiano", e que o povo decidiu por ele, que 
se constroi e e construido como o simbolo da propria "pobreza". 
Nesse sentido, se distingue de Vargas, na medida em que constroi- 
se como provido de uma identificagao muito maior com o "povo" 
do que a daquele, a partir de referencias as suas origens "pobres".

Por outro lado, aproxima-se de Vargas, ao se referir as suas 
agoes "beneficas", voltadas para os "populares":

E ai, ocuparao lugar importante: a educagao, a form a- 
gao de mao-de-obra, a expansao do m icro-credito e do 
credito consignado, o fortalecimento da agricultura fa
miliar, o avango da reforma agraria pacifica e produti- 
va, a economia soliddria, o cooperativism o, o desen- 
volvimento de tecnologias simples e a expansao da arte 
e da cultura popular209 210.

Assim, Lula elabora sua figura como um politico cujo olhar 
se direciona, por exclusividade, aos "humildes e menos favoreci- 
dos". De forma proxima, em um de seus discursos, Vargas coloca 
que sua preocupagao principal consiste em solucionar os problemas 
do "povo": "(...) desejo receber do povo, diretamente, os seus reclamos, 
ouvi-los e examind-los, de forma a poder atender, dar solugdo aos proble
mas administrativos, os verdadeiros e legitimos interesses da coletivida- 
de"2W. Alem disso, Vargas julga incluir o "povo", ao elaborar em 
seu beneficio leis sociais, bem como, ao instituir o salario minimo

208 CACLINI, Nestor Garcia. Op., cit.

209 Primeiro discurso do presidente ap6s a confirmagao de sua reeleigao. Cf.: (In: Folha de 
Sao Paulo Online, 30/10/2006).

210 VARGAS, Getulio. Problemas e realizagoes do Estado Novo. In: A Nova polftica do Brasil 
(V. 5), p. 167.
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que "(...) devera atender as necessidades normais de alimentagdo, moradi- 
a, vestuario, higiene e transporte de trabalhadores"211. Por tais discursos 
e praticas e que o Estado Novo de Vargas passa a ser considerado 
pela historiografia como o primeiro momento em que as ideias de 
nagao e de povo passaram a se constituir como parte da Republica 
brasileira.

Segundo Jose Murilo de Carvalho212, a ideia de nagao, ainda 
que imaginada, so veio a aparecer no Brasil apos a revolugao de 30, 
na medida em que Vargas, com uma polltica paternalista, construiu 
o discurso de que o povo passava a possuir relevancia no Brasil. 
Contudo, a participagao popular, segundo o autor, era anulada pe- 
las medidas para o povo tomadas por Vargas, pois que esse se colo- 
cava como o protetor dos pobres e, dessa forma, nao seria necessa- 
rio a esses agirem por conta propria, visto que seu "pai" por eles 
agiria. Dessa forma, Carvalho conclui que a ideia de nagao preconi- 
zada por Vargas constituiu em algo imaginado. Mais do que isso, 
constituiu em algo completamente inexistente e, portanto, nao foi 
nem ao menos imaginada, visto que essa ideia pressupoe, segundo 
ele, um mlnimo de experiencia concreta.

No discurso de Lula, observamos, tambem, uma preocupa- 
gao em argumentar como sua reeleigao evidencia a consolidagao da 
participagao do "povo", elemento por ele visto como responsavel 
por sua vitoria: "Se alguns quiseram ver na minha primeira eleigao ape- 
nas um parentesis historico, a reeleigao mostrou que um governo que 
cumpre os seus compromissos obtem a confianga do povo''213 214. Elogia-se 
pela quantidade de votos recebidos e, assim, pela forte legitimidade 
de seu governo: "E uma responsabilidade enorme tornar-se o presidente 
com o indice de aprovagao mais elevado ao final de seu mandato"2U.

211 Idem, ibidem, p. 171-72.

212 CARVALHO. Jose Murilo de. Brasil: nagoes imaginadas. In: Pontos e Bordados: escritos 
de historia e polltica. Belo Horizonte: UFMG, 1999.

213 Discurso de posse do presidente Lula, no Congresso (01/01/2007).

214 Idem, ibidem.

120



Lula considera que a ideia de nagao em seu governo e obser- 
vada nao apenas na participagao do povo nas urnas, mas, antes de 
tudo, na "inclusao social" que, segundo ele, tem ocorrido em seu 
governo desde o primeiro mandato e sera reforgada no segundo.

Acho que esse m om enta nos devemos ao povo brasilei- 
ro. Sobretudo ao povo que foi incluido no patam ar da- 
queles que ja tinham conquistado a cidadania. Acho 
que a inclusao social de milhoes e milhoes de brasilei- 
ros, o acerto das coisas que o governo fez e os erros que 
tambem o governo fez permitiram que n6s pudessemos 
chegar no processo eleitoral mais am adurecidos (...)215.

A "inclusao social" e colocada por Lula como sinonimo de 
participagao popular, de cidadania, donde cabe problematizar uma 
politica "assistencialista" que, ao retirar dos brasileiros a possibili- 
dade de eles proprios construirem seus lugares como individuos, 
mutila-os e humilha-os, excluindo-os do mundo do trabalho e colo- 
cando-os como pessoas que dependem diretamente do governo 
para sobreviverem. Assim, Lula se constroi como um presidente 
indispensavel aos "pobres", de forma semelhante ao que promoveu 
Vargas.

No folheto de Manoel Pereira Sobrinho, observamos uma 
representagao de Vargas como um politico desligado dos interesses 
dos "patroes":

Hoje o hom em e em pragado [sic]
Tem honra e honestidade 
O patrao 6 imbecil 
Nao quer saber da verdade  
O dispede sem motivo 
Mais d Lei est& cativo 
Faz tudo e parte a metade 
£ por isto meus amigos 
Todo rico me odeia 
E eu nao estou ligando 
O pobre 6 quern me rodeia 
Servi, sirvo e servirei

215 Idem, ibidem.
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Amei, amo e amarei 
E nao farei cara feia216.

Na ultima estrofe, nota-se a oposigao rico/pobre de forma 
mais acentuada, a partir de que o poeta coloca Vargas como prote- 
tor exclusivo dos "pobres"; elemento que aproxima seu discurso do 
lulista. A imagem, por outra parte, que o poeta visa a construir de 
Vargas o dissocia de qualquer vinculo com outros grupos, na me- 
dida em que trata-se de uma imagem que visa a reforgar seus elos 
com o "povo". O Vargas ligado aos banqueiros internacionais e, 
por extensao, aos Estados Unidos, por exemplo, nao aparece no 
folheto.

Rodolfo Coelho Cavalcante217, em folheto sobre a trajetoria 
de Vargas, justifica sua propria morte como resultado de seu amor
aos "pobres":

No Rio Grande do Sul 
Getulio Vargas nasceu 
Para govem ar a Patria 
De acordo o modo seu 
Olhando para os humildes 
E por isso ate m orreu218.

O poeta verseja sobre "toda" a trajetoria politica de Vargas, 
colocando que em todos os momentos o presidente tinha como eixo 
de suas preocupagao os "humildes":

Durante todo periodo 
De Governo, o Presidente 
Am parou os oprimidos 
Socorreu a sua gente 
Foi deposto porem nunca 
Do povo viveu ausente.
(...)
Em  trinta e sete, GETULIO  
Declarou o ESTADO NOVO

216 SOBRINHO, Manoel Pereira. Op., cit., p. 3-4.

217 CAVALCANTE, Rodolfo Coelho Cavalcante. Nascimento, vida, paixao e morte de Getulio 
Vargas. Salvador, s/d .

218 CAVALCANTE, Rodolfo Coelho Cavalcante. Op., cit., p. 01.
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Embora que muita gente 
Apertou-se como um  ovo 
Getulio nunca esqueceu 
N em  oprimiu i seu povo.
(...)
Seu pensamento vibrava 
Com mais ardente calor 
Para os pobres sem  recurso  
Para o hom em sofredor 
Principalmente quem fosse 
Honesto trabalhador!219

Os esforgos de Vargas, pois, teriam sido todos direcionados 
para o bem dos pobres e dos trabalhadores. Posteriormente, o poeta 
coloca Vargas nao apenas como defensor daqueles, mas como o 
proprio trabalhador, cujas ligagoes polfticas nao se davam com par- 
tidos, mas, antes de tudo, com o trabalhismo219 220.

Com um discurso moralista/patriota e paternalista, ja que 
defende a instituigao familiar e a patria e, ao mesmo tempo, se co
loca como o garantidor do capital a todos, Vargas se refere ao "pro- 
letariado" como um grupo de cooperadores do Estado; cooperagao 
que, todavia, se resvala na autoridade com a qual impunha precei- 
tos morais e nacionais:

Mas, o melhor meio de garanti-lo [dinheiro] est&, jus- 
tamente, em  transformar o proletariado num a fdrga or- 
ganica de cooperagao com  o Estado e nao o deixar, pelo 
abandono da lei, entregue a agao dissolvente de ele- 
mentos perturbadores, destituidos dos sentimentos de 
Pcitria e de Famllia221.

Por outro lado, neste caso, pode-se observar uma postura di- 
ferente entre as politicas de Vargas e Lula, na medida em que as 
atitudes por esse promovidas logo no irncio de seu primeiro man- 
dato (2002-2006) para a garantia de dinheiro a populagao estavam 
dissociadas da agao trabalhista. Com uma politica assistencialista,

219 Idem, ibidem, p. 05-06.

220 Idem, ibidem, p. 07.

221 Idem, ibidem, p. 98.
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Lula, ao inves de criar possibilidades de emprego para os indivi- 
duos, montou uma politica que consiste na doagao de bolsas- 
auxilio, com o discurso de que esse seria um dos caminhos possi- 
veis para transformar o pais em um espago onde a "fome era zero". 
Paralelamente, Lula articulou e vem articulando um tipo de politica 
educacional para o Ensino Superior, em que os individuos recebem 
bolsas para estudar em universidades particulares. Ora, o direito a 
universidade publica parece ser completamente desrespeitado com 
uma politica em que um dinheiro publico e transferido para um 
espago privado. Situagao que constitui um elemento central para as 
dificuldades que se observa nas IFES em todo o Brasil.

Gongalo Ferreira da Silva222 constroi a figura de Vargas a 
partir da promogao de comparagoes com o presidente de seu tem
po: Joao Figueiredo. Assim, exalta, com um tom nostalgico, o go- 
verno de Vargas como marcado pela democracia, principio que 
considera inexistente em seu tempo. Inicia o folheto, com uma criti- 
ca ao politico que lhe era contemporaneo e, por extensao, ao regime 
ditatorial dos militares, colocando que se o Brasil se encontra sob o 
comando de um "garrinchistico Joao", antes disso, experimentou o 
comando de um "vulto de comprovado valor". Esse, sim, merece a 
atengao do poeta. Vejamos:

Feliz daquele que pode 
Tranquilamente dizer:
__Quando chegar minha hora
Terei prazer em m orrer 
Pois cumpri honradamente 
O meu humano dever

Sessenta e quatro nos trouxe 
Alem da revolugao 
Muitas palavras do tipo:
Redemocratizagao,
Inteligibilidade,
Desbur ocratizagao...

222 SILVA, Gongalo Ferreira da. Getulio Vargas (1883-1954), s/d.
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Mas quem 6 o presidente 
Da nossa grande Nagao?
U m  desprovido de luz,
U m  baldo de inspiragao,
U m  oco de sentimentos,
U m  garrinchistico Joao.

Mas enquanto Figueiredo 
N u de nobreza e de am or 
Continua o seu trabalho 
'redem ocratizador'
Vamos falar de um  vulto 
De com provado valor223.

O autoritarismo que presencia em seu tempo, portanto, leva 
o poeta a estabelecer um exercicio de rememoragao pelo qual pas- 
sara a lembrar os feitos de Vargas, presidente por ele visto e cons- 
truido como exemplo de democrata.

Tanto Vargas como Lula se constroem como politicos preo- 
cupados essencialmente com os "pobres", contudo observa-se nas 
praticas de ambos articulagoes com diferentes grupos, donde res- 
salte-se os grupos ligados ao universo privado, seja os industriais, 
caso de Vargas, seja as empresas multinacionais, caso de Lula. Var
gas, ao estabelecer um Estado corporativista, liga-se, estrategica- 
mente, as associates de comercio, por exemplo, todavia, intervem 
nas mesmas diretamente, visto que se sobressai em seu governo a 
ideia de que cabe ao Estado intervir em todos os setores sociais pa
ra que se construa harmonia e unidade. Lemas de sua politica que, 
nesse sentido, em muito se distancia da lulista, visto se distanciar 
do liberalismo economico e defender o corporativismo estatal:

A concepgao economica do Estado N ovo nao e um a 
questao de doutrina ou de ponto de vista: e um a impo- 
sigao da realidade contem poranea. E a necessidade 6 
que faz a lei: tanto mais com plexa se torna a vida no 
momento que passa, tanto m aior ha-de [sic] ser a inter- 
vengao do Estado no dominio da atividade privada. Es- 
sa intervengao, porem, deverd processar-se sempre no

223 SILVA, Gongalo Ferreira da. Op., cit., p. 01.
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sentido do interesse publico e do desenvolvimento e- 
conomico do pais224.

Vargas, assim, considera relevante o apoio da "classe produ- 
tora", contudo, para a defesa do interesse coletivo, aponta como 
necessario sua intervengao como "Chefe do Estado". Vargas centra- 
liza no Estado as decisoes desde o campo social ate o economico, 
justificando-se com o argumento de que suas intervengoes sao ne- 
cessarias para que os interesses individuais nao se sobreponham ao 
coletivo. Logo, se o individualismo constitui um dos elementos cen- 
trais do neoliberalismo, que consideramos presente no governo 
Lula, Vargas se distancia dessa politica.

Segundo Eliana Dutra225, o governo Vargas institui o Direito 
Corporativo a fim de garantir a uniao do corpo social, constituido 
pelo Estado e pela sociedade civil. Assim, ao Estado passa a caber a 
organizagao dos sindicatos, a criagao de uma legislagao trabalhista 
e, ao trabalhador, cabe apenas "trabalhar", pois que nao haveria 
necessidade de se preocupar com outras questoes, com as quais seu 
"protetor" ja estaria lidando. Donde, tem-se uma cidadania "regu- 
lada"226. Conforme Jose Murilo de Carvalho, tem-se, em verdade, 
uma "estadania" no governo de Vargas, na medida em que, “a rela- 
gdo do Estado com o individuo era uma combinagao de repressao e paterna- 
lismo. Nao gerava a cidadania, no mdximo criava a estadania, a incorpora- 
gdo ao sistema politico pelo envolvimento da malha crescente da burocracia 
estatal"227.

No caso de Lula, percebe-se o exerclcio de uma politica neo
liberal, caracteristica do final do sec. XX, que o conduz a aliangas 
com empresas privadas, exemplo que se observa no fomento as 
universidades privadas, a partir tanto da insergao nelas de recursos

224 VARGAS, Getulio. A colaboragao da classe comercial com o governo. In: A nova politica do 
Brasil (V. 5), p. 282.

225 DUTRA, Eliana de Freitas. Op., cit.

226 Idem, ibidem, p. 324-25.

227 CARVALHO. Jose Murilo de. Brasil 1870-1914: a forga da tradigao. In: Pontos e Borda- 
dos: escritos de historia e politica. Belo Horizonte: UFMG, 1999, p. 127.
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publicos, como da insergao nas universidades publicas de recursos 
privados.

Trata-se de posturas que se constituent como parte do dis- 
curso da "inclusao social" construido pelo governo Lula. Assim 
como Vargas disse certa vez que "e preciso que todos recebam edu
cagao"228, Lula, com medidas que se apropriam de ideias neolibe- 
rais e que se ajustam a interesses dos "empresarios da educagao 
superior", julga promover a educagao com sua extensao aos pobres. 
Nesse sentido, observa-se como elabora estrategias politicas que o 
permitem se colocar como defensor dos ricos e dos pobres e, por- 
tanto, como defensor do Brasil.

As medidas de Lula, vistas por muitos como uma inovagao 
na politica educacional, na medida em que estariam atendendo aos 
interesses da populagao, se constituent, antes de tudo, como estra- 
tegia politica, atraves da qual, com um discurso de "inclusao soci
al", o governo consegue a alianga do "povo" e da "elite" ao mesmo 
tempo. Fato que ficou muito claro quando de sua reeleigao, para a 
consecugao da qual os numerosos votos dos "beneficiados" das 
bolsas-auxilio devem ter em demasiado contribuido.

Portanto, a ideia de tradigao e concepgoes ligadas a "globali- 
zagao" coexistem em seu discurso e em suas praticas. Tem-se, pois, 
um governo "hibrido" que se apropria de discursos que remontam 
a uma tradigao do fazer politica no Brasil, ja presente nas relagdes 
de amizade/ solidariedade da "velha republica" e, ao mesmo tem
po, de discursos de uma politica do final do sec. XX: o neolibera- 
lismo.

228 VARGAS, Getulio. A instrugao profissional e a educagao moral, dvica e agricola. In: A nova 
politica do Brasil. Rio de Janeiro: Jose Olympio Editora, s/d , p. 119.

127



8 A POESIA ENQUANTO ESPAgO DE ClDADANIA
Cultural

Severina Davi de Souza Neta

"A terapia literdria consiste em desarrumar a linguagem a 
ponto que ela expresse nossos mais fundos desejos" (Manoel de 
Barr os).

Cronologicamente relacionado ao grupo dos modernistas, 
Manoel de Barros nasceu em Cuiaba (MT), em 1916. Mudou-se pa
ra Corumbd, onde permaneceu por um longo tempo, sendo consi- 
derado corumbaense. Atualmente, reside em Campo Grande (MS). 
Seu primeiro livro foi publicado no Rio de Janeiro, ha mais de ses- 
senta anos, intitulado Poemas concebidos sem pecado, construido arte- 
sanalmente por 20 amigos, numa tiragem de 20 exemplares e mais 
um, que ficou com ele. Atualmente, e reconhecido nacional e inter- 
nacionalmente como um dos poetas mais originais do seculo e mais 
importantes do Brasil, alem do fato de ser um escritor ainda em 
plena atividade. Dentre as suas obras mais conhecidas, estao: Com
pendia para uso dos pdssaros (1960), Gramdtica expositiva do chao (1966), 
O livro das ignoragas (1993), Livro sobre nada (1996), Retrato do artista 
cfuando coisa (1998), Tratado geral das grandezas do mfimo (2001).

Reconhecido como um dos poetas que possui uma sensivel 
originalidade, Manoel de Barros operou (opera) uma transformagao 
profunda na poesia brasileira, conferindo a esta uma linguagem 
inovadora em que a palavra e manejada de tal forma ate se transfi- 
gurar em "despalavra". Trata-se de uma tecnica poetica em que o 
uso comum da linguagem verbal e transformado e a palavra e "ar- 
rancada" de seu estado de inercia, produzindo novas dimensoes 
linguisticas e de significagao. Caracterizada por um verdadeiro "ar- 
tesanato das palavras", sua poesia traz sintomas de decomposi- 
gao/recomposigao que induzem a significados inusuais, pois tal 
procedimento implica em realizar atos contrarios. Aspecto que se 
confirma com o uso constante do prefixo "des", cuja ideia de nega-
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gao remonta a um deslocamento do sentido habitual das palavras, 
sobretudo dos verbos. Assim, sua poesia aponta para o "indizivel", 
com o fim de romper as fronteiras do imaginario, ou, como diz o 
poeta, buscar atingir os "deslimites da palavra". Para isso, mantem 
uma especie de relagao "erotica" com a linguagem em que o "gozo" 
esta presente como dimensao essencial do labor poetico: " Uma pa
lavra abriu o roupao pra mim. Ela deseja que eu a seja".229

Embora, muitas vezes, associada a descrigao do pantanal 
mato-grossense, a arte literaria de Manoel de Barros e intrigante e 
suas definigoes nao sao limitadoras nem unicas, o que a distancia 
daquilo que comumente e chamado de poesia regional. Embora se 
perceba nitidamente a relagao fecunda com a natureza -  lesmas, 
ciscos, formigas, agua, passaros, arvores, lagartos, etc. ha uma 
fusao desta com o homem, numa esfera que ultrapassa em demasi- 
ado as limitagoes de qualquer regionalismo. Isso porque, o ambien- 
te ecologico que dai nasce e um espago geograficamente ampliado, 
onde objetos como latas, pregos, vidros, toucas, fraudas, geralmen- 
te encontrados no ambiente urbano, tambem se dao a ver naquele 
espago, provocando sua expansao e lhe conferindo um sentido plu
ral, uma dialetica explicita entre localismo e expansao.

Assim, a proposta deste artigo e discutir esses "deslocamen- 
tos" presentes na poesia barreana, evidenciando a dialetica entre 
local/universal, oral/escrito, mudangas/permanencias. Para isso, 
escolheu-se como objeto de estudo as obras O livro das ignoragas 
(2001) e Livro sobre nada (2004) por considerar-se que ambas sao e- 
xemplares, verdadeiras metonlmias, de todo o projeto poetico do 
autor.

A problematica entre local e global, escrita e vocalidade, traz 
a tona uma relevante discussao sobre democracia, escrita e oralida- 
de; discussao esta fundamentada menos nos paradigmas hegemo- 
nicos -  escrita se sobrepondo a oralidade -  e, sim, numa enfase na 
diversidade e na pluralidade presentes nessa relagao triadica. Veri- 
fica-se que na poesia ora analisada, na mesma medida em que se

229 BARROS. Manoel de. Livro sobre nada. Rio de Janeiro: Record, 2004, p. 70.
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destaca um ambiente local do homem da voz, caracterizado por 
sentengas encadeadas e justapostas, ha uma expansao que resulta 
na universalizagao deste ambiente. Situagao que possibilita uma 
transformagao sociocultural quanto k democratizagao desses espa- 
gos e favorece o intercambio entre as novas identidades que viven- 
ciam esse ambiente ecologico.

A partir de um di&logo democratizador entre a escrita e as 
tradigoes orais, 6 possivel visualizar na poetica de Manoel de Bar- 
ros uma busca da cidadania do sujeito da voz na dinamica contem- 
poranea. Ao observar-se que tal poesia descreve o cotidiano de se
res que habitam um ambiente dominante ecologico, constata-se 
uma profunda (re)insergao do homem da voz na raiz de um local 
rural: o pantanal. Contudo, um pantanal da diversidade, metafori- 
zado pela linguagem poetica que mantem um dialogo constante 
com o universal. Ocorre, nesse processo de "enraizamento", um 
intercambio entre o local e o global, aspecto que resultara em uma 
nova identidade cultural e afetara o sentimento de pertenga do poe- 
ta resultante desse movimento.

De acordo com Stuart Hall230, o sujeito contemporaneo vive 
o "jogo das identidades", assumindo identificagoes diferentes em 
contextos "particulares" e cambiantes; processo este resultante da 
globalizagao que induz uma deslocagao daquelas identidades uni- 
ficadas, tipicas de cultura nacional, alem de pluralizd-las, possibili- 
tando novas identificagoes e tornando-as contraditorias, multicul- 
turais. Ocorre, desta forma, uma negociagao entre as culturas em 
que estas se traduzem no que o autor denomina de "culturas hibri- 
das". Tal assertiva estd diretamente ligada k busca da cidadania, 
considerando que esse sujeito ao assumir esse "jogo", o faz com o 
proposito de que sua identidade seja reconhecida (e incluida) na 
comumdade de forma democratica. Para isso, deve-se atentar para 
a subjetividade individual do sujeito e para os mecanismos utiliza-

230 HALL, Stuart. A identidade cultural na pos-modemidade. Trad.: Tomaz Tadeu da Silva e 
Guacira Lopes Louro. Rio de Janeiro: DP & A, 2000.

131



dos por ele nessa busca da cidadania, ao estabelecer uma articula- 
gao com as diversas culturas.

Compartilhando um pensamento proximo ao de Hall, Nes
tor Garcia Canclini231 afirma que no contexto contemporaneo deve- 
se "pensar as identidades como processo de negociagdo, na medida em que 
sao hibridas, ducteis e multiculturais''232. Na poesia de Manoel de Bar- 
ros o leitor se depara com um entrelagamento de linguagens que 
chama a atengao para aqueles espagos escondidos, muitas vezes 
omitidos, por se tratar de lugares "diferenciados" que nao se "en- 
caixam" em uma dinamica tradicional. Propoe, desta maneira, um 
olhar sobre a pluralidade, a exemplo do poema abaixo:

Eu hei de nome Apuleio.
Esse cujo eu ganhei por Sacramento.
Os nomes jd vem com  unha?
Meu vulgo e Seo Adejunto -  de dantes 
cabo-adjunto por servimento em quarteis.
Nao tenho proporgoes para apuleios.
Meu asno nao 6 de ouro.
Ninguem que tenha natureza de pessoa pode 
esconder as suas natencias.
N ao fui fabricado de pe.
Sou o passado obscuro destas aguas?233

Os versos iniciais apontam a descrigao de um sujeito "sim
ples", comum, que possui um saber "particular", aspecto que se 
comprova com o uso de palavras encontradas no cotidiano da fala e 
em situagoes comuns da vida diaria: "Eu hei de nome Apuleio". O 
sujeito se compara com o poeta classico Apuleio e, ao mesmo tem
po, rejeita essa identificagao se nomeando de "vulgo Seo Adejun
to": tem-se aqui a jungao do termo "vulgo', hoje em dia comumente 
utilizado para tratar de um individuo marginalizado, enquanto que 
o arcaismo "Seo Adejunto" implica um sentido secundario. Tal ex-

231 CANCLINI, Nestor Garcia. Consumidores e cidadaos: conflitos multiculturais da globali- 
zagao. Trad.: Mauricio Santana Dias; Javier Rapp. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 1997.

232 Idem, ibidem, p. 151.

233 BARROS, Manoel de. O livro das ignordfas. Rio de Janeiro: Record, 2001, p. 35.
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pressao, ao ser incorporada ao "Apuleio", aponta uma ideia de 
"hibridagao de culturas", ou seja, ao afirmar que nao tem "propor- 
goes para apuleios" e que seu "asno nao e de ouro", verifica-se um 
rompimento da ideia de subordinagao, muitas vezes estabelecida 
entre o sujeito da oralidade (ou da voz) e o sujeito "culto". Ha, por- 
tanto, uma preocupagao em apontar que ambos, ainda que estejam 
alocados em saberes diferenciados, nao se sobrepoem um ao outro. 
Pelo contr&rio, o "culto" e o "simples"/ "popular", convivem lado 
a lado, sem anular-se.

O que se pode notar, no referido poema, e uma escrituragao 
da voz em que se busca uma possibilidade de integragao ou de in- 
clusao do sujeito que vive no ambiente da oralidade; sujeito que, 
algumas vezes, e deslocado da sociedade pelo fato de nao possuir 
um saber que segue os padrbes da cultura letrada, aspecto que in
terfere na busca da cidadania dos "Apuleios". A poesia de Manoel 
de Barros problematiza a discussao sobre os dois modos de alcan- 
gar essa cidadania: o lugar da escrita e o lugar da voz e a correlagao 
desse duplo caminho com o local e o universal. Esse processo se 
verifica com a presenga constante de indicios da voz que se agre- 
gam a estrutura da escrita, com o proposito de dialetizar os dois 
caminhos: escrito-universal e oral-local, apontando que o ultimo e 
tambem um meio de inclusao e, consequentemente, da conquista 
de cidadania de forma democratica, em que a individualidade e a 
diversidade, tanto do sujeito quando do ambiente, sao evidencia- 
das. Sobre essa questao, Canclini aponta que:

A  cidadania nao est& apenas voltada para os direitos 
reconhecidos pelos 6rgaos estatais aos individuos de 
um  territdrio, mas com  as praticas socais e culturais 
que dizem respeito ao sentido de pertencimento e fa- 
zem  com  que sintam diferentes os que possuem  um a  
mesma lingua, formas semelhantes de organizagao e de 
satisfagao das necessidades.234

Essa articulagao entre local e global, oralidade e escrita im- 
plica no surgimento de novas paisagens, caracterizadas por intera-

234 CANCLINI, Nestor Garcia. Op., cit.
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goes e transagoes multiplas onde as relagoes cotidianas dos seres 
que nelas habitam sao valorizadas e interferem nas questoes rela- 
cionadas a cidadania. Ocorre, nesse processo, uma interconexao 
generalizada, uma confluencia de culturas com o fim de alcangar 
um ponto de reconciliagao. Canclini acrescenta que a cidadania de- 
ve ser "repensada em conexao com o consumo e como estrategia politica"; 
para isso, defende o conceito de "cidadania cultural" em que a pre- 
ocupagao esta nao somente ''em relagao aos direitos a igualdade”, mas 
tambem (e porque nao dizer principalmente) "em relagao aos direitos 
a diferenga"235.

Nesta perspectiva, o reconhecimento da(s) identidade(s) do 
sujeito contemporaneo e, por conseguinte, o exercicio de sua cida
dania, estao diretamente interligados com a apropriagao de bens de 
consumo; apropriagao esta que inclui o domlnio da escrita fonetica, 
visto que os efeitos da globalizagao, os avangos tecnologicos e as 
novas formas de comunicagao demandam dos individuos um co- 
nhecimento mais amplo dos mecanismos que compoem o cenario 
contemporaneo. Por outro lado, todo esse contexto predominante- 
mente escritural nao exclui a presenga da oralidade que aparece ao 
lado da escrita, constituindo um ambiente fragmentado que reforga 
as formas heterogeneas de pertencimento.

Em se tratando da poesia de Manoel de Barros, percebe-se 
essa tensao entre oralidade e escrita, ruralidade e urbanidade, arca- 
ismos e neologismos, elementos que se articulam as ideias de tradi- 
gao e modernidade, visto que o rural e associado a primeira, ao 
passo que o urbano ao moderno se associa. Acrescente-se a isso o 
fato de nao obedecer a determinadas normas sintaticas, resultando 
em uma multiplicidade de sentidos e rompendo a visao dicotomica 
entre escrita e oralidade, como apontam os versos adiante:

Elegia de Seo Antonio Ninguem

Sou  u m  sujeito d esaco n tecid o .
ro la n d o  b o rra  ab aixo  co m o  b o sta  d e  co b ra .

235 CANCLINI, Nestor Garcia. Op., cit.
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Fui relatado no capitulo da borra.
Em aba de chapeu velho so nasce flor tacituma. 
Tudo e noite no meu canto.
(Tinha a voz encostada no escuro. Falava puta- 
mente.)
Estou sem etemidades.
Nao tenho mais cupidez.
Ando cheio de lodo pelas juntas como os velhos 
navios naufragados.
Nao sirvo mais pra pessoa.
Sou uma ruina concupiscente.
Crescem ortigas sobre meus ombros.
Nascem goteiras por todo o canto.
Entram morcegos aranhas gafanhotos na minha 
alma.
Nos lepramentos dos rebocos dormem baratas 
torvas.
Falo sem alamares.
Meu olhar tern odor de extingao.
Tenho abandonos por dentro e por fora.
Meu desnome e Antonio Ninguem.
Eu parego com nada parecido.236

O titulo do poema sintetiza as atribuigoes dirigidas a "Anto
nio Ninguem". A partir do uso de neologismos, adjetivos e arcais- 
mos, tem-se a descrigao de um sujeito "sem valor". Logo nos versos 
iniciais, isto e evidenciado quando comparado a "bosta de cobra" 
que vai "rolando borra abaixo". Note-se esse "desvalor" atribuido a 
"Antonio Ninguem" ao longo de todo poema em que aquele e re- 
forgado por cada frase seguinte, atingindo o climax nos versos fi- 
nais "Meu desnome e Antonio./ Eu parego com nada parecido". Deve-se 
ressaltar que ao ler os primeiros versos, logo vem a mente uma se- 
melhanga com a estrutura da oralidade, marcada por frases com- 
pletas e ideias coordenadas. Pode-se considerar a palavra aqui co
mo problematizagao da propria escrita. Para isso, o poeta "inventa" 
termos do tipo "desacontecido", "putamente", "lepramentos",

236 BARROS, Manoel de. Livro sobre nada. Rio de Janeiro: Record, 2004, p. 79.
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"desnome"; invengao que subverte a tradigao poetica e possibilita o 
retorno da voz ora representada na performance de um sujeito "a- 
bandonado por dentro e por fora", "desnomeado".

No entanto, deve-se assinalar que o poema segue um mode- 
lo tradicional, alem de sua autoria ser de um poeta renomado que 
faz parte do campo literario que, na mesma medida em que con- 
firma seus "lagos" com uma tradigao da escrita poetica que remon- 
ta aos classicos, estabelece uma serie de mudangas e "desvios" que 
"modernizam" a poesia. Decorre disso tudo, a impossibilidade de 
estabelecer uma dissociagao entre a cultura escrita e a cultura oral 
no contexto contemporaneo, pois sabe-se que aquela e condigao 
primordial para se incluir nesse contexto. Todavia, nao se pode ne- 
gar que alguns textos literarios ainda apresentem a estrutura da 
oralidade que o medievalista Paul Zumthor237 denomina de "orali- 
dade segunda". Trata-se daquela que e indissociavel da escrita fo- 
netica, que se sobrepde a voz no uso e no imaginario do leitor e do 
escritor.

Disto isto, constata-se que a escrita contempla a inclusao do 
sujeito e, consequentemente, a cidadania, porem nao anula o outro 
caminho: o da busca da cidadania do individuo que vivencia em 
um ambiente da oralidade ou daquele(s) que vive(m) no beco, co- 
mo demonstra Manoel de Barros no poema seguinte:

Umfildsofo de beco 

Bola-Sete € fil6sofo de beco.
Maribondo faz casa no seu grenho -  ele nem  zine.
Eu queria fazer a biografia do orvalho -  me disse.
E dos becos tambem.
E preciso refazer os becos, Senhor!
O beco e um a instituigao que une o escuro do hom em  
com a indigencia do lugar.
O beco e um  lugar que eleva o hom em  ate o seu melhor 
aniquilamento.

237 ZUMTHOR, Paul. A Letra e a Voz: a "literatura" medieval. Sao Paulo: Cia das Letras, 
2001.
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U m  anspegada, amigo meu, de aspecto moscal, s6  
encontrou a salvagao nos becos.
Antoninha-me-leva era Eminencia nos becos de 
Corumbci.
Senhor, quem encherd os bolsos de guimbas, de tam- 
pinhas de cerveja, de vidrinhos de guardar m oscas -  
senao os tontos de beco?
E quem levari para casa todos os dias de tarde a mes- 
ma solidao -  senao os doidos de beco?
(Algum doido de beco me descende?).238

Nota-se, nos versos acima, um destaque ao "beco" e todo o 
sentido de diversidade que nele se traduz, donde suas fungoes sao 
minuciosamente descritas e justificadas de forma sarcastica. Infere- 
se, neste sentido, que o beco simboliza o saber marginalizado que 
nao se encaixa numa "cultura tradicional" e, dessa forma, e exclui- 
do. Todavia, o poeta atribui um sentido de grandeza a esse local de 
maneira "filosofica", onde "Bola-Sete e filosofo de beco" e o des- 
creve como "uma instituigao que une o escuro do homem com a 
indigencia do lugar" e acrescenta que "O beco e um lugar que eleva 
o homem ate o seu melhor aniquilamento". Tem-se, portanto, 
ideias de oposigao, visto que o sentido usual de beco e de um local 
tipicamente urbano, de pouco valor, geralmente evitado por pesso- 
as "cultas" e comumente frequentado por "tontos", por "doidos". 
Desse modo, ocorre uma ressemantizagao do conceito de beco que 
adquiriu um significado mais elevado e, porque nao dizer eminen- 
te, o que remonta mais uma vez o deslocamento do local para o 
global proposto na referida poesia, consequentemente, dialetiza os 
conceitos de proprio e de alheio. Acerca desse dualismo, Canclini 
argumenta que na contemporaneidade e impossivel estabelecer 
uma separagao rigida entre ambos tendo em vista que a globaliza- 
gao promoveu amplas aberturas economicas e culturais entre as 
nagdes. Para ele, "Agora o que se produz no mundo todo esta aqui e e 
dificil saber o que e proprio"739.

238 BARROS, Manoel de. Op. cit. p. 81.

^CANCLINI, Nestor Garcia. Op., cit. p. 22.
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Na poesia de Manoel de Barros ha, sobretudo, uma preocu- 
pagao em estabelecer uma mediagao entre as diversas culturas, a- 
pontando as particularidades de cada uma e suas interconexoes. A 
presenga do "beco", no poema acima, simboliza a necessidade de 
desconstruir as teses convencionais que dissociam cultura oral e 
cultura escrita, local e global, identidade e cidadania; o que implica 
em uma reformulagao da convivencia entre os indivlduos, conside- 
rando que a classica definigao de identidade -  fixa e imutavel -  ja 
nao mais se adequa ao contexto contemporaneo, onde nao prescin- 
de a dissociagao entre local e universal. Sendo assim, cabe a ideia 
de "hibridizagao cultural", defendida por Canclini, segundo a qual 
elementos diversos de culturas distintas se mesclam, resultando em 
uma identidade "poliglota", "multietnica". O estudioso dar segui- 
mento a essa questao, enfatizando que:

Estudar o modo como estao sendo produzidos as rela
t e s  de continuidade, ruptura e hibridizagao entre sis- 
temas locais e globais, tradicionais e ultram odernos, do 
desenvolvimento cultural e, hoje, um  dos m aiores desa- 
fios para se repensar a identidade e a cidadania.240

Desta forma, os conceitos de identidade e cidadania ultra- 
passam delimitagoes regionais, folcloricas, geograficas, linguisticas, 
devendo ser situados em uma visao multicontextual e multidisci- 
plinar. Entretanto, a dissociagao por completo das tradigoes nao 
ocorre, visto que o valor ao local e a tradigao nao exclui a relagao do 
individuo com o global e com o moderno. Tais aspectos tambem 
sao defendidos por Armand Mattelart241, ao apontar que "nao ha 
cultura sem mediagao, nao ha identidade sem tradugao. Cada sociedade 
retranscreve os signos nacionais, adapta-os, reconstroi, reinterpreta-os, 
reterritorializa-os, 'ressemantiza-os’"242. O autor acrescenta que esse 
processo provocar£ uma reconfiguragao de novas paisagens em

240CANCLINI, Nestor Garcia. Op. Cit. p.151).

241MATTELART, Armand. Diversidade cultural e mundializagdo. Trad.: Marcos Marcionilio. 
Sao Paulo: Parabola, 2005.

242 Idem, ibidem, p. 98.
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diversas esferas sociais, administrando a diversidade do local e do 
global. Sugere o termo "glocalizagao" para tratar da dialetica exis- 
tente esses dois campos, onde ocorre uma articulagao entre os terri
tories locais sob o efeito do global, resultando em uma dinamica 
universal caracterizada pela heterogeneidade. Alem disso, ocorrera 
uma reconceitualizagao das formas de valores em decorrencia da 
inclusao proporcionada pelo dialogo democratizador entre a escrita 
e as tradigoes orais e interferindo na subjetividade individual dos 
agentes que dialetizam esses campos.

Neste sentido, constata-se que nos poemas de Manoel de 
Barros M  um rompimento das fronteiras entre as tradigoes orais e a 
cultura escrita. Os indicios de oralidade, presentes naquqles, resga- 
tam a inter-relagao entre os dois saberes, propondo um dialogo 
constante entre ambos de forma democratizadora. Ao destacar as 
singularidades do sujeito da voz, os poemas mostram uma cidada- 
nia possivel no universo contemporaneo. Isso implica que ambas -  
escrita e oralidade - nao podem ser dissociadas, ainda que se tratem 
de saberes que possuem marcas especificas que os distinguem um 
do outro. Saberes que, contudo, estao em dialogo constante.
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