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Utilizando-se de abordagens videogr~ficas para atuar em 

inte~-taces da comunica;;:ao e d€.'1. antropologia, 0 presente 

estudo aven ·tura-se .~ c; partir de uma pesquisa sabre a 

Batuque~ religi~o afro-brasileira do Rio Grande do Sul~ em 

e;.:perimental. Com ado~;?;o de pr-oced imen tos 

metodol6gicos especificos para capta~~o obser .... /a~ao 

imagens como nnotas v.isuais 0 e ''plano-lirnite", 

pesquisadora inicia urn processo de an~lise da personalidade 

est~tica oatuque1ra convergindo simbolismos com a ~tica~ o 

ethos e a vis~o de mundo dessa comunidade religiosa. 



Emploing 

interfaces of 

Al:::>-=>t...--.a.c:t. 

videot.Jr-aohic approaches to wor-k 

commun1cation and ant hr·opo logy , 

with the 

ventures into experimental territory, based upon a research 

o·f the 11

Batuque"~ an afro-brazilian religion of R1o Grande 

do Sul. Adopting especific methodologic procedures to gather 

anci observe images, lif:.e "visual notesfi and 11 plano lim:.i..te" 

the researcher begins a process of analysis of the Batuque"s 

esthetic personality th!.-OUgh to the convergenc;/ of 

symbolisms ~.>Jith the ethics~ the ethos and the worldview of 

this religious community. 
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Coapit.lL.Il1c:> I 

V.:i.doac:>gr-af.:i.c:::oa= 

Quando cheguei pela prime1ra vez a uma casa de religi~o 

atro-brasileJ.ra em F'orto Alegre, em 1988, ainda como 

estudantf.? de jornalismo~ integrava Ltma equipe 

multidisciplinar da qual faziam parte uma antrop6loga e dois 

estudantes de ci@ncJ.as socials da F'UC/RS~ que pesqu1.savam 

sobre o Batuque~ religi~o afro-brasileira caracteristic2 

Rio Grande do Sul .. Tt-abalhava ... na epoca .• na Telev1.s2 

Educativa do Estado~ como produtora de urn programa diArio. 

Assim~ concomitante a invest1.ga~~o, realizamos um 11 especial 0 

sabre a religiac dos batuqueiros, CUJO fio condutor se 

baseou nos 100 anos de aboli~~o da escravatura. 

Percorremos v*r1as casas de Batuque de Porto Alegre 

para que seus Pais e 1"1<!;\es-de-Santo (1), pudessem transmi tir, 

at raves de nosso programa, sua mensagem de tor~a e 

prosperidade~ {2)~ para a sua comunidade. Essa foi 

(1) Eobora o vernaculo v1gente no pals hoJe detero1ne a utiliza,ao de letras o1nusculas oara as 
palavras Pal-de-Santa, M~e-de-Santo, ilr1xa, Deuses e Santo, o0te1 por utlliza-las neste texto coo 
letras maillsculas, pois afirmam a imagem tie autoridade que exercem ea rela~~o a comununidade 
batuqueira. Ja em filho-de-Santo que ocupa uma posi~~o de aaior depend@ncia na escala hierarqu1ca~ a 
primeira palavra sera eantida com a letra m1nUscula. 

1 



minha estr~ia nesse universe religiose. 

A produ;~o televisiva chegou ao fim .. 0 programa foi 

ao ar e eu~ moti.vada pela a experi~ncia de aliar a teoria 

antropol6gica a pratica jornalistica, ~nvestigando o video 

como instrumento de pesquisa~ prossegui visitando as casas 

de religi~o empunhando a minha c~mera que~ desde o inicio~ 

havia me acompanhado nesse trabalho de campo. 

N~o demorou muito e passei a ser solicitada pelos 

batuqueiros para registrar suas festas, e a ser convidada a 

assistir a outros r1tuais mais secretos~ como o sacrificio 

de animais~ a 11

matan~a!! ~ que n~o podia ser r-egistrada em 

imagens. 

F'aralelamente~ na TVE acabei descobrindo muitos 

colegas que~ de alguma forma, circulavam no universe do 

Batuque em Porto Alegre. sendo identificada por eles como 

algu~m que possuia afinidades com o Batuque. Logo ao inicio~ 

em uma de m1nhas andan~as nos fins de semana pelas casas de 

religi~o, quando fui gravar urn Casamento na umbanda cruzada 

(3}, encontrei urn dos tecnicos da emissora que estava 

casando sua sobrinha. Vi e registre1 a incorpora;~o de sua 

esposa e a dele. padrinhos da cerim~nia, e a da m~e da 

noiva que recebeu sua Iemanj~, (o Or~xa que car reg a 0 

arquetipo da maternidade), assum1ndo a postura corporal de 

(2} Defino Axa coeo for~a vital. Energia c6ssica, d1nim1ca e revitalizadora transait1da pelos deuses a 
partir dos hoaens e das coisas consagradas pelos rituais rel1giosos. 0 sangue, do sacrificio dos 
aniaais~ e ua dos printi?als condutores e reavivadores dessa energia. 0 axe tem um sentido positive~ 
valorativo~ est1mulador e, sobretudo~ sagrado. 
(3} Umbanda cruzada, em Porto Alegre, e um cui to que aescla entidades que na concep~~o dos reliqiosos 
jd tiveram passagens pela terra~ como inoios, escravos e orostitutas, e energias~ como os Orixas, por 
exempio. 



uma sereia .. De joelhos, completamente chi que dos 

cabe;a, seu Santo emitia, atrav~s de seu corpo, urn som agudo 

e, com a boca~ borrifava perfume nos noivos, como uma torma 

de dar-lhes a ben~~o divina. No sal2to, muitos cochichos 

emoc.1.onados 11 E a m'a:e da noiva! E a m~e da noiva~Jl .. 

Ja na segunda feira, fortalecia-se uma outra rede de 

comunicat;~o com meus colegas da TVE que vivenciavam esses 

cOdigos religiosos de cunho populal". Possuiamos. a partir 

de ent~o~ uma outra linguagem. Nutriamos curiosidades em 

comum. Muitos me perguntavam se ''tu ~ de rellgi~o'' ou se eu 

j2.. sabia quem era o Ori~·~§. que me governava. '1 Tu E:? de quem'·?n 

era a pergunta mais freqtlente tanto deles para mim quanta de 

mim (4) em rela~~o a eles. Do mesmo modo~ eu estava ans.ir:; 

par- saber quem fazia o que, como viviam essa rellgiOSlL 

batuqueira quando n~o estavam trabalhando, qual 

que mantinham com religi.%1:o~ 0 que lhes moti \lava a 

vivenciA-la. Algumas respostas~ mesmo sem saber~ estava 

obtendo ali mesmo~ no mundo profano de meu ambiente de 

trabalho. 

F'ercebiamos, quase todos os pertencentes a essa rede 

batuqueira cotidiana da TVE, quem 

nossos guias espirituais as casas que treqUentAvamos e as 

escola.~E. de samba pelas quais torciamosM Assuntos de que 

falavamos tanto nas mesas de montagem dos programas, quanta 

nas de caf~~ 

(41 No Batuque, a partir do Jogo de buz1os, oinistrado pelo Pai ou M~e-de-Santo, a pessoa 0ode saber 
quem e o Orixa que lhe governa. Entre os batuqueiros~ seapre M especulateles sabre os ~novos"! pais 
tentaa adivinhar-lhes a iilia~~o div1na levando em conta o teaperamento~ o tipo fisico, a maneira de 
agir. etc. 
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l"iinh<• percep<;:~o em rela~~o a eles ampliou-se. De uma 

hora para outra. meu ord1nario espa~o profissional havia 

transformado-se tamb~m em territ6rio de religios1dade~ Os 

colegas batuqueiros mostraram-me, assim!l 0 qLtanto sua 

religi~o era vivida cotidianamente~ sem muitos preparos, 

simplesmente marcada em seus corpos!l em suas 

persanalidades, em sua maneira de lidar com o mundo e com 

as co.1.sas. 

Movimentando-me pelos tempos e espa<;:os batuqueiros, 

passei a fazer~ durante do is a nos seguidos f 1989/1990) , 

programas especiais na TVE local sabre o carnaval de Porto 

Alegre. Gravava videoclipes com o samba enredo de cad a 

escola, realizava entrevista com os nantigos~~~ participava 

das coberturas jornalisticas na avenida. Ali reencontrava os 

batuqueiros e suas redes sociais. As quadras das escolas e a 

viv~ncia do carnava 1 ~ tanto quanto o mundo profano do 

trabalho, n~o se apresentavam de forma alguma descoladas da 

experi~ncia religiosa batuqueira~ 

Em primeiro dia de trabalho jornalistico na avenida, no 

desfile de uma respeitada escola de samba de Porto Alegre, a 

Bambas da Orgia, revi l"l~e L. do Bara, que encenava jogar 

bdzios em urn dos carros alegbricos. Mil(e L. do Bara tern 80 

anos e e E1abaloa (5) ha 52~ 

Na casa de M~e L. do Bar~, no inverno de 1993, durante 

dais dias .• realizei a grava~i\(o dos preparativos de uma 

que analisarei como integr-ante da 

(5l Babaloa e o oesoo que Kae de Santo. Ja o Pai-de-Santo e taobeo denoo1nado Babalao, 
(6) Gu1nzena e uoa testa oenor, onde geraloente nao ha oatanta. Faz-se uoa testa hooenageando alguo 
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que anal isarei como parte integrante da 11
constru~~o da 

est~tica circular" (7) batuqueira. 

Alguns d~as depois, levei a grava~~o para mostrar a J. 

da IemanJa~ filho-de-Santo de L. do Bar~ e cozinheiro das 

comidas rituais daquela festa. Nesse encontr-o, em que lhe 

r-etornava as imagens, gravei noss.a conversa; di~logo que 

utilizaria mais tarde, na circular 

imagin~rio religiose batuqueiro, denominando tal nota visual 

como "o dialogo circular-religioso". 

F'ertencendo ;!; rede de i'1~e L. do Bar~, conheci tambem 

F'ai A. do Xange, constantemente solicitado para tocar nas 

festas do 5 de janeiro, anivers~rio do Orix• de L. do Bar~~ 

e nas demais comemoraibes do calend~rio lit0rgico batuqueiro 

que a M~e-de-Santo realizava. 

F'ai A. do Xange possui uma casa na Travessa dos 

Venezianos, urn espa<;:o lend~ rio no imagin~rio social 

batuqueir-o, que configura a mem6ria da cidade de F'orto 

Alegre. Nas imedia~bes morou, no inicio do s~culo, Cust6dio 

Joaquim de Almeida, mais conhecido como principe CustOdio. 

Principe deportado com alguns membros de sua corte pelos 

ingleses, em 1862, de S~o Jo~o Batista de Ajud~, na Costa da 

~1ina africana, em 1864, aos 31 anos de idade, aquele filho 

de Ogum, aportou na cidade de Rio Grande, RS. 

A. do Xangb como L. do Bar•, sustentava-se como Pai-de-

isso n~o ocorre oais. Para oa1ores lndica,aes conterir CORREA, Norton. 0 Batugue do R1o Grande do Sui: 
antropologia de uoa reiigi~o atro-rio-grandense. Porto Alegre, Editora da Un1versidade, 1992. p. 105. 
(7) Para iacilitar ao leiter a coopreens~o do oeu texto, destaco eo oegrito alguoas 'notas v1suais' 
que e coso denoeino as grava~Des reaiizadas nas casas de Batuque. As notas visuais foras utilizadas 



Santo e jti 0 Vl em situa~;tles financeiras de "altos e 

baixos''. Condi~~o c:iclica que ele prOprio explicava pelos 

fundamentos do Batuque: "Ninguem derruba um filho de Xangb. 

Quando ele cai e porque o Xang'b derrubou ele 11 
.. F'ara esses 

casas, ha amplas possibilidades de negocia<;:~o entre o caos e 

o cosmos, dominadas pelo Babalao batuqueiro. 

Foi a intimidade nascida do convivio mais constante com 

a casa de Pai A. do Xangb que me propiciou a oportun1dade de 

conhecer outros momentos banais e festivos, mas n~o menos 

importantes~ do exercicio da sociabilidade e da constitui~~o 

da personalidade estetica batuque1ra (8). Com seus membros 

passei o final do ano de 1989, que se prolongou do feriad~o 

de Natal a testa de Ano Novo. Mementos em que transitamos 

entre festividades profanas, onde nos divertimos em um 

11 samb-a:o" r-ebolando as corpos, rindo e tomando cerveja, e na 

festiva procissao da Nos sa Senhora dos Navegantes, no 

Batuque representada por Iemanja, Santa padroeira da cidade 

de Porto Alegre, ate finalmente nos reencontrarmos no 

carnaval na Avenida Perimetral. 

Na casa de Pai A. do Xangb me iniciei, assim, nas teias 

da cotidl.anidade batuquel.ra e, nesse exercicio, pude 

perceber o quanta ela est~ imbricada na constru~ao de uma 

temporalidade ciclica e em estrat~gias de harmoniza~~o de 

aspectos, aoarentemente contr2.riosm tambEm realizei 

{8) A express~o personalidade estetica que utilize neste trabalho e foroulada a partir de Leroi-
6ourhan que opera suas analises antropologicas eobasatio nos estilos que configura• os grupos 
hu•anos.' a personalidade estetica expressar~ os gestos, os ritaos e os aovimentos que constroem a 

especiticidade estetica de uo dado grupo soc1al. Cf. LEROI-SOURHAM, Andre. Le oeste et la parole: la 
oeoo1re et les rythoes. s.e., Par1s, Alb1n Michel,l965. 

6 
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grava<;:tles das festas em comemora~~o ao anivers;§.rio de seu 

de eventos e encontros informais, aos quais fa"o 

refer8ncia explicita no decorrer deste trabalho. 

Problematizando a vis~o convencional da ''pureza racial'' 

do povo gaO::tcho como urn dos beq;:os das 

italiana!t encontram-sel' nas praticas relig~osas afro-

brasileiras de Porto Alegre varies Pais e M•es-de-Santo de 

origem eur-opEia~ Entre eles, Pai M. do Xangb, que tornou-se 

urn dos informantes-chave dessa pesquisa. M. do Xangb vive 

de sua profiss•o de Pai-de-Santo Jogando bGz1os e realizando 

praticas magicas, 1

'servi~os'', para um p6blico diversificado 

e leigo, n~o necessariamente iniciado na religi~o~ 

A primeira vez que fui a sua casa, registrei parte de 

uma "Quinzenan onde ofereceu uma mesa de B@ji As crian~as 

(9). Ali documentei tamb~m, em notas visuais videogr~ficas, 

sua festa de anivers~rio, comemorada no on de 

acontecem os rituais sagrados e acomoanhei as cerimbnias 

relativas ao aniversArio do seu Orix~~ XangO. 

Igualmente atrav•s da rede de relaibes familiares 

mantidas por M. do Xangb, observei do is importantissimos 

eventos que me aLn~iliar-am a refletir sabre o simbolismo do 

circulo no universe batuqueiro. Um deles foi no inverno de 

1988, por ocasi•o dos ritos funerais de M•e S. do Xangb, com 

a qual M. do Xangb mantinha uma relativo contato, que 

19) "•sa de Beii e usa oferenda aos Orixas criantas, filhos de IangO e Oxum. Essa oferenda, na qual 
s~o ofertadas cooidas ritua1s, doces e guloseioas aconteceo na parte inicial do ritual. Na casa de M. 
do langO, ele costuoa receber seu Orixa que entao veo distribu1r presentes aos pequeninos. 6eraloente, 
hi uaa grande fila de crian~as, narrecadadas" pela vizinhan~a. Elas devea sentar em circulo em volta 

da oesa, uoa turma de cada vez, nuo nuoero que obedeca aos oultiplos de 4 ou 8, nuaero de langO. 



nominei nas notas visuais de utUmulo 724726: dais milhares e 

outros bichosll = 

D outro foi uma festa de reinicia;•o ritual de uma 

filha-de-Santo de F'ai M. do XangO, ja uma Babaloa do 

Batuque, que teve sua casa de religi•o incendiada. Com a 

perda de todas as insignias que lhe autorizavam o exercicio 

do sagrado, a ~12!e-de-Santo teve que se reiniciar na 

religil!;!o. A grava;•o foi realizada na primavera de 1988, na 

sala da casa da lider batuqueira. A partir desse registro, 

iniciei uma reflex~o est~tica na capta~~o de imagens~ em 

cujas as superficies se desenharam os contornos de minha 

compreens2!o do batuqueiro~ o que chamo aqu~ de 

"descoberta da circularidade". 

Esses foram os principais contextos etnogr.ficos que 

presidiram as grava;bes por meio das quais construi o corpo 

de minhas indaga;bes. A partir delas, o leitor tern acesso a 

urn texto sabre o simbolismo de uma temporalidade ciclica e 

mediadora de contrB.rios no Batuque, desenvolvida nesta 

disserta;~o. A especificidade dessa pesqu1sa - em que as 

ci@ncias da comunica~ao e da antropologia se encontram pelas 

imagens, impr1me a necessidade de elaborar uma discuss~o 

reflexiva sobre o instrumental a partir do qual canstrui meu 

prOprio conhecimento~ 

Nesse sentido, no Capitulo II, apresento uma discuss~o 

te6rico-conceitual que visa esclarecer as bases sabre as 

quais elaboro as inten~;;bes desta pesquisa. Tento, tambem, 

contextualiz•-la dentro de uma tradi<;:~O de investiga~E::!es 

8 



visuais nascida com o comet;:o do cinema e a elabora~~o dos 

primeiros filmes etnogrAficos, no f1nal do s~culo XIX. Nesse 

dialogo entre cinema e etnografia, indago sobre as tensbes 

que a cultura da era visual, atrav~s de sua est~tica 

contemport:itnea, traz as rela<;eles entre a pratica 

antropol6gica e sua possivel e;:press;!(o cognitiva por meios 

audiovisuais~ 

A qualidade final da 1magem, colhida por- uma 

cinegrafista amadora e sem os recursos necessar· ios tanto 

materiais quanto human as r-efor~ou a no,;::l!o e>·< per imen ta 1 

p1·esente igualmente nos percursos da pesqu1sa. .. 

E>: per- imen ta<;eles de uma linguagem visual das qucis os 

informantes batuqueiros compartilharam, a 

interagindo com a c~mera quase sempre ligada em 

seus espat;os privadcs ou, ainda~ per-mitindo 

grava=se enquanto viam outras grava;bes 

deles. 

que 

modo~ 

que eu os 

havia feito 

Essas formas de fazer e pensar com a imagem, procurei 

relata-las no Capitulo III desta Ali, 

procedimentos metodol6gicos, que tinham como pano de fundo 

um d~alogo com as teorias dos antrop6logos visuais e com a 

midia telev1sual, foram confeccionados na vida prat1ca da 

pesquisa. Foi tambem pr-agmatica que 

apresento o modo que 

buscando uma 

encontr-ei para observar e refletir, 

partindo de imagens do Batuque (tanto as cap-tad as pel a 

c•mera como as de meu repertbrio imagin~rio). 

Hibrido, multifacetado, J.ntegrado e constituido na 

9 



sociedade brasileira, o Batuque, que traz ao mesmo tempo a 

marca de uma ancestralidade mitica e histbrica, transita e 

compete hoJ e com uma variada gama de ofertas religiosas em 

Porto Alegre. A e:·<emplo das prct ticas rel1giosas afro-

br-asileiras de outros Estados, o Batuque ~ uma religi~o 

animada de uma \/ida metropolitana, cor-roborando o complexo 

jogo da complementaridade entre tradi<;:ilo e modernidade, 

assim como 

conv.1.vem~ a 

alegrense·. 

relativizando e reafirmando tais categorias que 

um s6 tempo, na dinamicidade urbana porto-

Portanto~ finalizando, no Capitulo IV apr-esento minha 

1nterpreta<;:ilo do s1mbol1smo de tempor-a 1 idade ciclica no 

Batuque. Esse capitulo final foi estr-uturado com base em 

duas inst{:;:ncias distintas, po~s me apoiei tanto em dados 

etnogra·ficos 

Batuque, como 

retir-ados de ou1:ras monografias sobre o 

em minhas pr6prias notas visuais e observa~~o 

participante. Notas visuais destacadas em negr-ito costuram a 

explana~~o deste cap~itulo tr@s. 

Ar-risco 

videogr~aficas 

que!' na 

Clrculares 

convergencia das 

que configura.m a 

superficies 

religiosidade 

batuqueira, transparece uma certa proposta est~tica, onde se 

dramatiza a 

desse grupo 

ciclico que 

vivencia batuqueira~ mediadora de diferen~as~ 

local. Essa estetica~ originaria oe um tempo 

atualiza OS mitos de funda;;::;to de uma 

10 
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coletividade reorganiza, a cada repeti~~o, a ~tica que tece 

o ethos e a v1s•o de mundo batuqueiros 110). 

{10) Utilizo-ae dos termos ethos e visao de mundo segundo 6EERTZ 1 Ciiiford. H interoreta~ao das 
culturas, Rio de Janeiro~ Zahar, 1978. p.103 - 104. 0 autor entende por ethos ijo tom, o carater e a 
qualidade da vida \de um povo)~ seu estilo e d1sposi~~es marais e esteticosu e por vis~o de aundo ~a 

quadro que faz serem as coisas na sua si1ples atualidade, suas ideias aais abrangentes sobre ordemH. 



II 

Ama1gCS~.mCS~.-.s. 

Tr-abalhar com comunica~~o social implica solicitar 

empr-Estimos e realizar articula~bes. E ass1.m que~ para fins 

de an.ti.lise das superficies imag~ticas batuqueiras, ensa1.o 

constituir urn terr1.tor-io tebrico onde esteJam situadas 

no~·bes que pet .... passam a especific1dade desta pesquisa: as 

1.magens em movimento. Essas traduzem os atributos da 

vivt:?ncia batuqueira, suas capta<;:bes e interpreta~bes~ 

ar-ti cul ad as com pr1.ncipios da antropologia visual e da 

antropologia 1nterpretat1va. 

As af1.nidades desses campos residem no fa to de que 

am bas tem um amplo solo de atuat;;:~o e se pres tam a 

combina~'bes com diferentes §reas do conhecimento cientif1co 

e empir1c:o. antropolog1a sempre toi um campo 

interdisciplinar, uma licen~a intelectual para invadir outras areas" {1}. ComD se 

sabe, essa permissividade das ci@ncias human as en contr-a 

(1) Louis Sass, em seu artigo Fermentat~o na Antropolog1a, Diaiogo, vol. 2Q~ no 2, junho, 1987: faz 
reter~ncia ao antrop61ogo Clyde klucKhohn~ op.cit.:66 do quai retirei a cita,~o referida no texto 
tiesse ensaio. 



ressonanc1.a na comun1ca~§o soc1.al. 

0 instrumental pragm~tico da comunica~~o~ os meios e os 

multimeios com OS qua1.s li.da~ prestam~-se igualmente 

mistur-ar l1nguagens" administr·ar plur-alidades. Ass1.m, 

comunica~~o social se funda e adquire sentido num campo de 

conhecimento plural. Com a midi a eletrbnica~ instt-umento 

pr-ivileglado desta investiga~~o~ ocorre processo semelhante 

j~ que ela~ assim como os outros meios tscn1.cos de express~o 

amalgama diferentes linguagens. 

Nessa dimens~o. o antrop6logo norte-americana Clifford 

Geer-tz e um autor CUJC\ 1ntelectual pode ser-

pensada como referencial na. constru~~o do conhecimento nos 

tempos midi~ticos contempor~neos. Epoca onde as categorias e 

g@neros assumidamente se mesclam esfuma~ando as fronteiras 

n~o sb de conceitos ontol6gicos como realidade e fic~~o~ mas 

das pr6prias delimita~bes entre arte e ci~nciaa 

Cl.entl.sta OS saber-es ditos cientificos 

sofrem processo de 11

desterritorializa~~0'
1 

sl.milar-~ pOl.S 

acr-edita que na constru~~o do pensamento intelectual 1mpera 

a multlpllcldade e a mistura de g@neros Geertz preocupa-

se!' assim, com a narratividade, com a linguagem atrav~s da 

qual o real que ~ construido nas produ~Oes cientificas 

~ expresso e traduzido~ 

Eis por- oue L!m dos pensamentos desse autor, na 

constituH;'a:o da traJetbria metodol6gica desta d1sserta~~o~ 

diz respeito a sua conceitua~~o do termo cultura. E na busca 

de .1.nterpretar as n supe!'-f i cies duraE. 11 

das manifestac~es 

13 
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culturai.s, ele organ~za seu conceito e o assume como 

"essencialmente semi6tico'! (2)~ Afirma o cientista: 

11 Acreditando como ftax Weber! que o homem e us animal aaarratio a te1as de sign1ficados que ele 

aesmo teceu! assuao a cultura coao sendo essas teias e sua analise; portanto { ••• l co•o uma ci~ncia 

interpretativa, a procura do sign1ficado" (3). 

Isto posto, trato a qui de manifestar;:'Oes 

vistas a partir de uma perspectiva t-!ermenSL\ti ca (4) ~ que 

n~o ~ dissociada do ponto de v1sta daquele que a interpreta. 

Tal qual C) c1.entifico~ as 1.magens captadas e 

interpretadas constituem um.:::, autor-ia .. As "teiasn dt· imagens 

que configuram uma est~t1ca batuqueira desdobram-se nesta 

disserta~~o em c6digos e textos verbais e n~o verbais, que 

se entrela(;.":am~ que se oferecem como simbolos e pad r-Oes 

culturais~ a serem lidos e decifrados. 

1\lesse pon to~ 1
' a cul tura e pUblica'' ~ a fir-ma o pesqu.1 sad or, o porque 

0 significado 0 e". Portanto, os discursos sabre o comportamento 

est~tico constitutivo da pessoa batuqueira i5) devem ser 

(2i E necessaria advert1r o leiter que Geertz, pela pr6or1a oane1ra de elaborar seu pensaoento, quando 
se retere a semibtira, n~o a esta associando diretamente aos ~rocedimentos de analise peircianos~ 
eabora~ auitas vezes~ se utilize de terainologias coaua a essa teoria. Como esclarece GOMES Jr., 
6uilheroe SimOes. A hermeneutica cultural de Clifford Geertz. In: Margeo. S~o Paulo, Educ, 1992. p.3S, 
•Apesar de partilhar o aesmo vocabulAr1o da seaiOtica peirciana e da semiologia saussureana, beertz 
n}o esta entre aqueies que buscam analisar o caapo da cultura tomando a seaiOtica ou a l1nguistica 
estrutural como referenc1a oetodo!6g1ca ••• '. Aqui, o autor elabora o seu proprio 'territ6rio 
seaiOtico~, redefinindo conceitos. 0 carater semiOtico da cultura a que Seertz se refere apOia-se~ 
sobretudo, na tun~ao comun1cativa da leitura dos c6digos e d1scursos verbais e n3o verbais. 
(3) Cf.GERRT!, C. op.cit. p.15. 
(4) Cf. CARDOSO DE OLIVEIRA, Roberto. A categor1a da !des) ordeo e a pos-aodernidade da antroooiog1a. 
Caop1nas, Trabalhos •• Antro0ologia, no 1, UNICAKP, 19B7. 0.11, Segundo esse autor, o paradigoa 
hermen~utico na Antropoiogia c:aracteriza-se pela nega~~o radical do discurso cientificista e pela 
reforaula~~o dos elementos que hav1am sido rlomesticados pelos paradigamas da ordem (racionalista, 
funcionalista, cuituralista), como a subjetividade, que toma forma socializada da inter-subjetividade; 
o individuo, que toma forma personalizada e assume sua individualidade, e a histOria,que dela se 
esperava fosse objetiva, toma sua for&a interiorizada e se assume como historicidade. 
{5) Nessa dlsserta)~o, utilizo-me do conceito de ~pessoa batuqueira' conforme POLVORA~ Jaqueline. 'A 
sagra,~o do cotidiano: estudo da sociabil1dade eo uo grupo de batuque1ros de Porto Alegre/RS'. Porto 
Alegre, Dlsserta>~o oestrado do PA6, UfR6S, 1994. p. 41- 42. No Batuque, ao ser iniciario na religi~o o 
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captados e interpretados dentro de seu meio~ dentro de seu 

universe 1aaginativo = 

0 que busco 1..nterpretar s~o as informa~~es transm1tidas 

pela mem6ria coletiva batuqueira em Porto Alegre e seu 

continente, de cad a elemento~ de cad a gesto 

cultural. de cada gesto comLtnicante .. 0 metodo de ani:\ lise 

proposto aqui ~ escolher na leitura das imagens batuqueiras 

as 11 estruturas. de significa~:to'' - c6digos - e determinar sua base 

social e sua import~nc1a. 

que ~~ segundo a elabora~~o 1ntelectual de 

Gee r t z ~ um con tel< to de "sistemas entrela~ados de signos interpretheisn ~ suge re 

que OS fatos socia1.s sao interoreta~bes e que a 

subjetJ...vidade daquele que olha constituinte desta 

lei tut-a ~ t·>iesse particular Geer-tz refer-e-se ao ter-mo n f i ctJ.0 15 

que significa '~fabrica~i3:0
11

.._ constru.1.ndo ass 1m uma 

aproxima~~o entre o texto antropol6gico e a pr6pria fic~~o: 

ambos sao constru:;;:bes~ ambos sao interpr-eta~Oes de 

interpr-eta~bes. 

au tor a desta pesquisa empenha-se~ por-tanto, na 

leitura do te:.:to do cenArio cultural batuqueiro na CJ.dade 

de Porto Alegre. Nesse empreendimento interpretative~ leva 

em conta os discursos verbais e n~o verbais, no sentido ma1s 

amplo, que repousam na superficie e>:istencial desse grupo 

filho-de-Santo se envoive em um processo de 1ntenso ajuste de sua trajetOria, baseado nos arquQtipos 
dos Orixas. Sua historia de vida~ sua forma de ser e sentir estar~o pautados naqueies que~ a partir de 
ent~o, serao seus protetores. POlvora define essa possibilidade plural do homes batuque1ro como Huma 
pessoa capaz de relacionar-se com a possibil1dade existencial aUltipla na qual see Jo~o~ sas se pode 
ser Oxum. i.e. pode-se ser u~ e outro. uma alteridade tiivina•, alem, e clara. das diversas redes de 
sociabilidade batuqueira que ampliam o leque de possibilidades na composi~~o dessa personalidade 
plural. 



social, pois acr-edito que as formula;bes s1mbbl1cas parecem 

resumir, para aqueles que com elas est2Xo envolvidos~ Htudo o que 

se conhece sobre a tor•a cooo e o oundo, a qual1dade de v1da eooc1onal que ele (sioboloi suporta, e a 

maneira COIIO deve se comportar quem esta nele" u Sendo assim~ fa~o aqui alus~o 

a uma sin tese on de 11 os siabolos sagrados relacionaa uma ontologia e uaa cosmologia com 

uoa estetica e uoa aoraiidade: seu coder peculiar prove• de sua suposta capac1dade de identiticar o 

fato com o valor no seu nivei mais fundaaentall de dar ua sentido normative abrangente aQuila Que. de 

outra toraa, sena apenas -real" (6). 

Obser .. ..,.;ar a mundo v1vido e do mundo 

imaginado atrav~s dos rituais que configuram a liturgia 

b2, tuquei r-a signific:a abordar esses dois mundos sob a 

media~~o de um con junto de formas simb6licas. Nessa 

perspectiva~ entendo que. no cen~rio de uma casa de religi~o 

ritualistica estA n~o sb nos eventos sagrados~ 

mas tamb~m nas superficies cotidianas, A medida que as 

consagra (7)K 

pode ser lida em figuras que v@m A tona~ 

em tuda o que se transforma em 1magem: o comportamento e a 

estrutura fisica das pessoas (8i, as cores assocJ..adas aos 

Orix~s, seus names de rel1gi~o afirmando-lhes uma exist~ncia 

plural, a mimica das dan~as" OS cheiros dos residues 

ritualisticos, os acasos, os dias da semana" os alimentos, 

os fenOmenos da natureza, a plasticidade. 

motivo, os 

(6) GEERil, C. op.cit. p.!S- 24. 
(7) Cf. POLVORA, J. op.cit. 

fr-agmentos da memo1 .... 1.a coletiva 
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{8) No Batuque, o Orixa da pessoa ter~ intima rela~~o n~o sb com a sua forma de ser e de ag1r , mas 
taabem com sua estrutura tisica. E assa que os filhos de hngo, por e;:emplo, costumam ter testas 
largas, e as filhas de Oxum, t~m formas arredondadas. 



dessa comunidade lev ados em conta nesse trabalho emergem 

tanto dos rituais sagrados~ quanta de m1nha observa~ato 

participante- vivencial e eletromagnef?tica (9) - das conversas 

e no estar junto cotidiano com uma coletividade. 

Os registros de imagens a qui utilizados s~o antes 

"anotar;:'Oesn, pols tor am caotados com a inten~~o de 

compreender o universe estudado. Com a camera no ombr-o .~ 

abordei o assunto de meu interesse. 0 acontecer - fosse um 

ritual~ uma entrevista ou qualquer a~~o banal do cot1diano-

e a rela~~o que estabe1e~i com ele~ no momento da grava~~o~ 

toram os determinantes do modo de apreens~o. Acredito que 

nesse processo~ no ato de perceber ja est~ presente a a~ao 

de interpretar e nesse interpretar jb come;o a criar 110}. 

Assim, a camera foi um meio 

informa~Oes~ urn instrumento sintetizador tanto do 

consciente como do sensivel - e construtor de signiticados. 

Ha ainda outros fatores que contr-ibuiran1 para 

elaborc;~'ao do pensamento com a media~~o da imagem-camera. 

Refiro-me aos pr6pr1os limites constitutivos do equ1pamento 

e das lentes utilizadas~ aliados as possibilidades de 

deslocamento e enquadramentom Ta1s limites tor am 

fundamentais para a materialidade das formas apreendidas. 

(9) Quando falo em ~vivancia eietromagn2tica~~ estou reierintio-me as imagens eletr0n1cas e, aa1s 
especificamente~ as experienc1as do universo batuqueiro que elas me possibilitaram atraves de sua 
observa,~o. 

(10) Reoeto o le1tor ao artlgo de uSTROWER, Fayga. A ccnstru,:o do olhar. ln: NOVAES, Adauto (org.). 
0 olhar. S~o Paulo, Cospanhla das Letras, 1989. 0.167. Nesse art1go a autora coioca a ess~nc1a 

criativa do ser humano que a pratica mesmo no ato de olhar. de perceber, de interpretar pais, af1raa, 
=n~o existe um aoaento de coapreensao que n~o seja ao sesmo tempo criat~o".Nessa perspect1va~ ao 
selecionar as imagens. substancio e aciono motiva~Oes e Oens1dades criativas onde a raz~o e o 
sensivel atenuaa sobreaaneira suas fronteiras. 

17 
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Pelo c:ara ter lnfo..-mal e experiencial~ t..-ato tais 

anota~bes videograficas como notas visuais, referendando-me 

a And..-• Leroi-Gourhan (11) que elabo..-a o conceito de ''notas 

cinematogrAficas'', referindo-se ao documentarista social 

que filma sem urn plano pr.;.-concebido, fazendo anota~~es 

visuais (U). Emp..-erendirnento que substitui a caneta e o 

bloco de anota~bes no trabalho de campo. 

Finalmente, aponto os ''am~lgamas te6ricos'', esboiados 

nesta pesquisa a parti..- dos principios rnetodol6gicos 

abordados que ..-erne tern a urn a contextualiza~•o de tal 

tradi~ao. E o que se v• a seguir. 

P1 ...... ra.1.i.da.de>-=>: 

(131 

Ha tempos o homem 11 ocidentaln prepara-se para a era 

visual (14), ern que sua percep~~o, em urn constante devir 

(!!) Eo 1948, Andre Leroi-6ourhan escreveu uo artigo intitulado 'le fill ethnographique existe-t-il''· 
Nele, o etnblogo afiroava que o filoe de pesquisa cotpreende dais tipos. 0 pr1oeiro, ciassificou co1o 
'notas cineoatogr~ficas', rodadas no dia-a-dia seo pianos pre concebidos. 0 segundo, que chaoou de 
'filoe organizado', e produzido sea preocupa,ees coaerciais, oas suscetivel de interessar o grande 
publico. Cf. HEUSCH, luc de. Cineoa et sciences sociales: panoraaa du fila ethnograph1que et 
sociologique. Paris, 1962. p. lB. Unesco 
(12) A tend@ncia de ir a caopo sea ua plane]aoento pre-concebido obteve seguidores. A antrop6loga 
visual Claudine de France, por exeaplo, sugere que 'o reqistro cineoatografico, suporte da observa,3o 
diferida das 1oagens, torna-se o ato prioeiro da pesquisa. 0 filae abre a investiga>~o·. Cf. FRANCE, 
Claudine. Cineaa et anthropoloqie. Paris, Editions de La Maison des Sciences de L'Hoooe, 1982. p. 305 
- 309. Contudo, diferenteoente da proposta experiaental e plural eo rel•>~o aos procedioentos 
oetodolbgitos que desenvolvo aqui, sua teoria estabelece noraas precisas sabre o que registrar -
etQcnicas rituais, 1ateriais OU corporals• - e COlO faz~-10. 

(13) A palavra tensional e uo neoiogisao que aqu1 utilize no sentido de tens~o entre pblos distintos, 
eabora inter-relacionais. 

(14) Existeo inuoeros exeoplos que atestao a rela,~o do hoaeo coo seus 'duplos', laborosiaoente sendo 
trabalhada no ioaginario ocidental. Entre eles, o t~o ritado oito da caverna, de PlatAo, ja descreve 
princlpios do cineoa sonora. 
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(tecnol6g1.co e cultural), vai sendo lapidada e seu sen so 

estetico, d,:;' mesma forma, sofre muta~bes. No cen~rio atual~ 

em que a conv ivE?ncia com as imagens (15) a ting iu urn a.l to grau 

de intimidade~ encontram-se alguns pontos de tens;;;o nas 

concep~bes de utiliza;§o dos me1os aud1.ovisuais nas ci@ncias 

sociais e ma1.s especificamente no que, a partir dos anos 60~ 

chamou-se de antropologia visual~ document~rios de gr-upos 

~tnicos realizados por c1.neastas e excloradores. 

Numa perspectiva hist6rica~ jB. assinalada por alguns 

auto res o c1.nema E· a antropologia desenvolveram-se na 

mesma (;:>poca, nos finais do seculo XIX i !b). 0 c1.nema 

assiste, nesse periodo, seu desenrolar a partir do estudo da 

decomposl~~o do movimento encenada por diferentes fotbgrafos 

e cientistas~ mas bem sucedida nas m~os do fotografo ingl@s~ 

Muybr-.idge ao comprovar~ transformando em imagens 

fotog!'-aficas~ a teoria do fisiologista francss Marey de que 

os cavalos, em alguns momentos de seu galope, f1cavam com as 

quatro patas no ar. Marey, apbs a passagem de Muybridge pela 

Fran';a, adotou o instrumental fotogr~fico~ adaptando-o para 

seus pr-op6s:ctos e logo em seguida .~ engenhou a 

cronofotografia. Na efervesc~ncia da busca do movlmento das 

imagens captadas em filme 35 mm, inventado por Edison, os 

i.rmaos Lumiere~ descobrem o segredo da min a com o seu 

cinemat6grafo~ 

trabalhada no imag1nirio oc1dental. Entre eies~ o t~o citado mito da caverna~ de Piat~o, ja descreve 
principles do cinema sonoro. 
\15} As aidias conte&poraneas educaa a apreciar ns mais diterentes q~neros, nas mais inusitadas 
coebina~aes compostas em espa~os miniaos e 1acros, em veiocidades tambei variaveis. 
ilb! Ci.BRISARD, Eoillle de. H1stonque du film ethnograph1que. In: FRANCE, Claud1ne (erg. i. Pour une 

anthropolcq1e visuelle. Paris, Cah1er de L'Ho•oe, 1979. p. 2i - 5i. 



a antropolog~a 

construiu 

canst~ tuiu-·se como disciplina 

cientificc.\ e SUi::!. especificidade part indo do 

estudo de culturas diierentes daquelas do europeu branco, 

crist~o e colonizador, sofrendo os problemas colocados pelo 

pt-ocesso de ocidentaliza~~o. Os praticantes de tal ci~ncia 

buscam, inicialmente, o seu obJeto ex6tico de estudos nos 

territories que se encontravam sob o domin~o de seus paises. 

Nessa ~poca, mais do que em outros periodos da hist6r1a 

humana>;! OS povos colonizados agu~avam OS olhos do 

estrangeiro colonizador. Uma das diferen~as apontadas, entre 

tantas outras, que nos ter·r.i tbrios domlnaoos pel a 

europE:ia habitavam comunidades etnicas cujo 

comportamento 

principalmente 

estt?tico era e>: ·tremamen te plastico~ 

no que se refere A sua forma de express~o em 

prAticas rituais, 

ml.\si ca. 

na utiliza~~o do corpo, na dan~a e na 

Eis urn ponto de encontro entre as formas tecnol6gicas 

de apreens~o que servem n~o s6 para desvendar~ aos olhos dos 

ocidentais o simbol~smo que guiava aquelas novas realidades~ 

mas tambem para comprova!'"" a pr·esen \;a do colon.izador·~ do 

e}:plorador, do tnl.SS1on2"1r~o e do cientista naquelas terr-as 

longinqOas, agora comprimidas no ~cran. 

Capturar 

apr-eendl'?-la na 

no seu meio ambiente e 

pelicula ~orna-se~ ass1m~ mais uma for-ma de 

domesticar e reduzir simbolicamente a diferen~a do estranho 

atraves de um engenho concebido pelo homem da sociedade 

industrial .. Mas, nao se pode 1.gnorar, havia tambem ai 0 

20 



desejo de investigar e compreender 0 estrangeiro, 

aprox1.mando as e><6ticas de sua e:..:ist~nc1.a 

categorias conhecida=· (sociais~ econbmicas, rel1giosas, 

materiais) pela Cl~nc1.a produzida no ~mbito da civiliza~~o 

oc1dental, branca e cr1sta. 

Urn marco inic1.al desse empreendimento com as 1magens 

que se debru~a para olhar o estranho situa-se no pr~-cinema~ 

com o medico e, mais tarde, antropologo Regnault, em 1888. 

Utillzando-se da cronofotograf1a, esse cient1.sta, em uma 

exposi~~o etnogr~fica sabre a Africa Ocidental, reg1strou a 

t~cnica de uma mulher africana fabricando cotes de ceramica. 

Desde ent~o~ Regnault defendeu sem muita repercuss~o no me1.o 

cientif1co da ~poca, seu obJetivo na utiliza~~o dos suportes 

f i l mi cos: n preservar o comportamento humane oar a novas pesquisas 11 {17} 

Um pouco adiante, em 0 c1nema afir-mou seu 

nascimento com o cinematbgrafo dos i.rmi:t:os Esses 

contrataram operadores que, divulgando a inven~~o~ sairam 

ua campou r-eg1st.r-ando e e>:ibindo habitos diversos e 

cur.losidades, permutando~ ass.1m .. estilos etnicos nos mais 

diferentes paises. l'lesmo considerando as especi.ficidades 

pode dizer·-se que OS operado1 .... es dos cinemat6grafos~ 

portanto, inauguraram OS gestos pl'"'.lmeiros de uma 

antropologia visual do cotidiano. 

0 cinemat6grafo~ uma maqu1na sofisticada para a ~poca. 

que captava, cop1ava e exlbia as .1magens, foi o respons~vel 

(17) Cf. BRI6ARU~ E. op.cit. p. 21 - 23. Um outre aot1vo para a nao-persistencia na utii1za~~o do 
instrumental filmico peios cientistas da ~poca era o alto custo de eou1paeento e acess6ri~s (filmes e 
•aterial de revela1ilo, por exemplo). 



comportamento humano nas di.fer-entes sociedades. Em poucos 

meses, uma pr-ocluo;:ao c:onsidet-ave1 de 

etnogr~ficas que apresentavam e fazi.am circular f!"'a<;_1mentos 

dos costumes da Europa, Estados Unidos, India e Jap~o, entre 

outros, sob diversos ~ngulos. 

e capta1~ o movimento atrav~s das imagens do 

novo aparelho era o lema dos operadores que n~o sb criavam 

urn intercftmbio cultural~ mas alteravam a concep~~o de espa~o 

no imag inEu-- io social dos espectadores. Nesse sentido, n~o ~ 

ao acaso que os tr-ens, ate ent~o p1.-1.nc1.pa1s veiculos 

deslocamento e, conseq6entemente, cJe cone:.;E\o do hom1?m no 

rnundo ~ eram presen~as f r-eql\en temen te solic::itadas nas 

pelicu.las a limen ta'v'arn 0 novo engenho de 

imag8tic:a que assumia 

infor-ma~bes~ 

Simultaneamente, nasceu a impressEI:o do movimento (com a 

sucessao de 16 fot.ograf ias po1"· segundo) e foi refor~ada a 

impressao ,-ea l idade, esboc;:ada antet-iormente pelo 

daguerre6tipo e pela fotografia~ Juntas, essas duas no~6es 

foram lidas pelo homem ocidental civilizado como a pr6pria 

tradu~~o da realidade em movimento, principia dur-ante muito 

tempo cultuado pelos cientistas visuais que acreditavam que 

objetividade das 1 i.bere:\va-os das 

ar-madilhas da subjetividade (18). 

{18) E. impresc:indivel apontar que esse r:ulto realista em rela~~o aos meios de enunr:ia~~o Audio visual 
permanece atualmente no imaginario do sensa c:omum, sobretudo no que diz respeito aos produtos 
jornalisticos oferecidos peia midia, que nao pouparn em seus slogans termos que remetem a uma vis~o 

imparcial e •fiel ~ ao 11 real". Em rela~~o a essa cren~a entre os cientistas sociais, H em 1962 Luc de 
Heusch alertava que a c~mera n~o e urn instrumental que liberte o homem de suas huaanidades. Ao 
contrario~ suas impressOes ser~o ampliadas na proposta de ilumina~~o, de angula~Oes~ enquadramentos e 



do c1nemat6gFafo~ generos~ 

criaram os filmes de reportagem e os filmes de atualidade~ 

podendo ser cons1derados os precursores dos documentaristas~ 

antrop6logos e jornalistas que realizam seus produtos com a 

imagem movente. Pelas m~os ~geis e a criatividade do m~gico 

George heliE?s~ que jC;. em 1895 adquiriria urn cinematbgrafo~ 

nasceram nao s6 o filme de fic.;:~o elaborado com a 

intersec~'f=to de dlferentes c6digos como a cor (plncelada 

diretamente na pe 1 i cu l a) ~ os cen~rios~ a teatral1za~~o~ os 

truques ilusionistas~ a e>:plora<;:~o das possibilidades 

tecnol6g1.cas do meio mas tambt?m outro g~nero 

cinematogt-afico~ o documentB.rio flCClonalizado i19)~ mesclando 

cenas cap tad as no momenta do acontec1mento com outras 

produzidas em est8d1o. 

A medida que os aparelhos tecn6logicos toram sen do 

aperfei~oados~ foi necessf:\r-io que se v1.abilizassem 

comercialmente, uma vez que se tratava de a 

promissora 1.nd6str1.a cinematografica~ Tornava-se ur-gente~ 

entato, ampl1.ar o consumo desse produto e atra1.r as elites 

as salas escuras de proje.;:~o. Para tanto~ necessitava-se 

rever-ter os preconceitos de uma civilJ.za<;~o pautada na 

erudi~~o da escrita. 0 cinema n~o deveria mais ser vista 

Jornalisticos oterer:irios pela sidia., que nao poupam em seus slogans termos que re1etem a uaa vis~o 
11parr:ial e etielft ao ~real*. Em reia~~o a essa cren~a entre os cientistas sociais, ja em 1962 Luc de 
Heusch alertava que a cb:era n~o e um instrumental Que ilberte o ho11e11 de suas huaanidades. Ao 
contr~r1a, suas impressbes ser~o ampliadas na proposta de ilumina~ao, de angula~~es~ enquadramentos e 
tanta.s insUncias uis onde tera que tazer valer suas escoihas e sele~Oes com o objetivo de Oeterm1nar 
um dado rer.orte ao obj~to abservado. 
(19} ~elies foi tamb2m um dos precursores do docuaentario fltClonalizado quando filmou a coroa~~o de 
Eduardo IV, na Inglaterra. Na impossibilidaOe de captar todos os acontecimentos durante o evento 1 

real1zou algumas cenas do r1tual e reconstitu1u o momenta Oa coroa~ao com um ator. 
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somente como urn passatempo usufruido por· 11 iletradosll na 

periferia de urn mundo esclarecido. 

Eis ai, nos pr-1.m6r-dios do s~culo XX, 0 papel 

fundamental de Griffith, articulador de uma dramaticidade na 

na.t-rativa fi lmica: ''Do romance v1toriano, brota111 os priieiros rebentos da estetica do 

cinema norte-aserlcano, para sempre vinculada ao noae de Dav1d Warl: Griffith'' (20). ~'1 camera~ 

que at~ ent~o via os acontecimentos desfilarem diante de si~ 

dei >~DU de comed.i.da, aprox1mou-se da pet-sonagem e 

deslocou-se espac1almente segundo uma geografia prec1sa, 

pensada pelo narrador~ com o 1ntuito de 1mpr1mir tenst)es 

dramaticas. a histor1a. Passou a um papel atlVO na 

cria~~o intelectual~ construindo sentido no ato de narrar. 

Nessa dimensao~ o que ho..ie se chama de a nlinguagernn do 

cinema €2 "um tipo de constru~~o narrativa baseada na linearua~~o do significante icOnico~ na 

hierarquiza~~o dos recortes ae caeera e no papei modelador das regras tie cont1nuidade- eo resultado 

de optOes esteticas e de pressbes econO;icas oue se deram na priaeira metade do ser:ulo, quando a 

gera,ao de Briffith surg1u no cenano" (21i. 

Gr-iffith e seus contemoor~neos foran1 os oredecessores 

que ordena!,....am, naquele momenta, o que ainda hoJe ~ tido na 

imagem movente como estilo naturalista. T"al pr~tica~ lndica 

que suas conquistas 1
' ioram Uo ehcazes para a nasc.ente indUstria cineaatograhca, 

iapiantaras-se com tal poder para as gera~bes posteriores e se estratificaram t~c solidaaente no seio 

da cinesatografia~ que e dificil tie n~o encara.-las hoje como 'naturais' r assu como~ dificil 11ag1nar 

(2Q) EISENSTEIN, Sergue1. A foroa do filoe. R1o de JaneJro, Zahar Editores, 1990. o.l73. Coo Griffith, 

come~ou-se a esbo~ar usa estrutura narrat1va. 0 teatro e o romance passaram a ser adaptados para o 

cineaaj verdadeiros dramas vitorianos que arrebatavam as elites. 0 custo do ingresso tornou-se alto 
demais para ser consumido pelos populares~ e o cinema deslocou-se para os centres nas c1dades. Estava 
criada a nsetiaa arte•. Ja havia eovimentos de camera antes~ sas nao com a inten~ao de cnar uma 

tens~o dramatica, um plano s1gnii1cante. 
{21) Cf. KACHHDO .• Arlindo. 0 video e sua linguagea. Sao Paule, Revista da USP, no 16~ 92/93. p.9. 



como o cinema poderia ser praticado co& uma 'gramAtica' diversa'' (22) ~ 

No be~~o desssa disposii~O narrativa~ estt-uturou-se ~ 

por- volta de 191.0~ na indUstria cinematogr~f1ca norte-

americana e europ~ia, urn per-iodo explor-atOr-io - de alguma 

mane1ra~ urn esforio de aproximar c1nema e antropologia - com 

uma ser-ie de filmes rodados em lugares longinquos, como o 

F'6lo Sul ou a Africa alimentando a 11 mistica aoderna do exotisao" e 

r-efon;:ando '' o 1ito r:ia Africa povoada de prilitlvos e aniaais selvagensn (231 

normal mente categor-izados como filmes de "viagem'' ou 

11 e~·:otismo
11 

~ realizados par cineas·tas~ 

Paradoxalmente~ na mesma E?ooca. urn filme publicit~rio 

encomendado pel a Rev i llon ~ uma cas a de peles francesa 

t.OI'TIOU-SE Ufn marco na histbria do filme etnograf1co~ 

Concebido em me1o a .unagens. polares~ nasceu ''Nanook ~ 

esquimb '' ( 1922) do cineasta Robert Flaher-ty. Filme esse que 

se consagrou como uma refer@ncia cl~ssica para os etn6grafos 

\.t ~ suai s e documentaristas, sobretudo para acueles que como 

esse diretor. lan~aram seus esfor~os a explora~~o de outras 

culturas. 

0 cineasta norte~-amer icano ~ realizador de i~ i lmes 

comerciais e publicitArios~ organ1zou em tal empreendimento 

uma das contribui~bes mais ricas aos cientistas soc1ais que 

(221 Ide• nota 20. 
1231 Cf. BAliN, Andre. 0 c1neoa. Ensaios. S~o Paulo, Brasil1ense, 1991. 0.33- 34. Cf. 1gualoente 
P!AULT, Marc-Henri. Antroooiogia e ctneaa. Rio de Jane1ro. Catalogo da 2a Mostra Internac1onal do 
Filoe Etnografico, 1994. p. 66. Esse antrooologo v1sual, iazendo uoa breve retrospect1va da rela,~o 

entre cinema e antropologia, relembra que Gaston Melies ioi um dos precursores em docuaent!rios 
romanceados reaiizados no Pacif1co~ em 1912$ Da mesma iorma 1 iembra Piault. em 1914 o iotOgrafo norte
aoerlcano Edward Cur\1s dec1diu filoar uoa h1stor1a de aoor com a colabora,~o dos Kwakiuti da Coiuob1a 
Brit3nica. Curtis reelaborou usa verdadeira reconstitui~ao colocando perucas nos natives. reativando 
canoas e ferramentas ja na um tempo substituidas pelos eprogressosfi tecnicos. 
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traba l ham com as 1magens e que, para tanto~ preocupam-se em 

concebey· pr~ocedimentos metodol6gicos. Flaherty recorr-eu 

aqueles que ir1am ser filmados para que~ juntos~ pudessem 

vasculhar, atrav~s das filmagens~ alguns aspectos cotidianos 

dos esquim6s da regi~o. 

Com parte do material rodado perdido em urn inc~ndio, o 

cineasta optou por elaborar de uma outra maneira as 1magens 

disponiveis, tentando captar- o ponto de \tista do proprio 

esquim6. Tal dec1s~o~ o procedimento utilizado para realiz~-

la e o resultado final iundamentan• com mais certeza o marco 

antropol6glco de 11 Nanook 0 esquirn6". Nesse a 

constru~~o de urn iglu. o ritual da carne crua~ as ca~adas~ a 

tempestade de neve, Nanook encontrando em seu caminho urn 

peda~o de filme, cctmera de filmagens aparecendo no 

cen.B.rio~ o proprio Flaherty junto com Nanook e sua esposa 

constituem algumas das cenas significativas do filme. 

Os E1tores de !!Nanook.~ o esquimb '' er-am OS prOp!'""" lOS 

natives representando sua vida cotidiana. Nanook. sua mulher 

Nyla e seus filhos er-am os personagens centrais da trama 

rodad.a na baia de Hudson~ no tr6pico canadense. Al~m disso, 

o realizador improvisou urn laborat6rio para revelar o filme 

e assistir com O'=· personagens sociais i24) os trechos que 

haviam filmado, conversarem sabre o roteiro e planejarem os 

pr6>~imo;;.;:. oassos .. Na V:l.S~O de muitos etn6grafos que 

ambicionam e::-:pressar-se atraves da 1magem ... Flaher-ty 

representa a sintesE· do sucesso~ pais consequJ..u a um 

(24) Utilize-me do termo ~personagens e atores soc1aisn ou simplesaente »personagens e atores~ 
reterindo-ae aos sujeitos estudados nessa pesquisa. 

sb 
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tempo al1ar arte a urn m~todo cientifico. 

N~o cue o cineasta usufruisse de uma unanim1dade~ j~ 

que s>uas obr-as- foram questionadas por alguns intelectuais 

quanta a autenticidade do conte6do documental. Tamb~m foram 

criticados a enfase na romantiza~ao da luta do homem contra 

a natureza e o fa to de ter negl1genc1ado nessa obra os 

conf l i tos da ocidentaliza;~o vivida por essa comunidade 

t-?tnica .. Fara 3 ma~or~a dos cientistas sociais~ cineastas e 

criticos~ por~m, Flaherty talentoso na manipula~~o da 

setirna arte atingiu urn apice na estilistica naturalista 

de realiza~~o e construiu urn modelo no campo da cr1a~~o de 

document~t--l.OS etnogrB.ficos (25). 

Para o crit.1.co de cinema e defensor do naturalismo 

Andre Bazin .. a imaqem de !'··Janook "espreitando sua ca.'a e uma das !!lalS bel as do 

cinema" (261 .. Essa cena, igualmente uma das mais rememoradas da 

obra do autor~ mostra~ num mesmo plano, o escuim6. que d~ 

titulo ao filme~ esperando pac1enc1osamente sua presa ate o 

memento em que~ finalmente. ela sa1 do buraco para respirar 

e ele a captura. Esse carater reallsta e urn dos fortes 

mot1vos que transformam o cineasta e explorador Flaherty em 

UffiE\ refer~ncia n2\o s6 para alguns etnbgrafos~ como para a 

hist6ria do cinema. 

l'·.ios a nos 20~ surg.1ram algumas alternativas oue 

passaram a construir outros modelos de elabora~~o artistica 

e de linguagem c1nematografica. Destacaram-se~ nessa ~poca, 

(25) Cf. BRl6ARO, E. oc.c1t. p. 45 -30, 31. Ci. taobeo HEUSCH, L. op.cit. p, 4!. Heusen fo1 uo dos 
tebr1cos que sais escreveu sobre Flanerty! conceituando o metoda tle filmagea adotado pelo cineasta em 
rela~ao as pessoas fiisadas COlO ucasera participanten, 
(26) in HEUSCH, l. op.cit. o.!5. 



o expressionismo alem~o e as prooostas dos sovi~ticos. Entre 

esses~ encontra-se~ alem de Eisenstein~ urn outro cineasta 

cientista social) que pode ser considerado, ao 

lado de Flaherty~ um dos ''pais!! fund adores do c.1nema 

etnogr~fico. Trata-se Vertovq nome que se tornou 

obrigat6rio nas sabre documentaries sociais .. 

embora seu estilo de montagem n~o se fa~a 

presente nos filmes etnogr~ficos daqueles que o citam (27). 

0 lema de \.lertov era captar a vida ao .1mprov.1so. 0 

cineast.E.-\ russo saia ruas~ r-ecusando a fic~~o 

cinematogr~fica~ a capta~;ao das imagens em estGdios e a 

utiliza<;:i:(o de atores .. Com uma equ1pe modelo 

al tamente referE·ndado nas propostas metodol6gicas dos 

antrop6logos VlSUals., Vertov, atrav~s do olho da c~mera~ 

realizou urn desvendamento engajado da realidade comunista. 

Trabalhou como fragmento~ o detalhe. a desespacializa~~o do 

objeto. Na montagem~ imprimiu tensbes entre OS 

movimentos das 1.magens .. t1esmo com a ausft'nc1.a de som. 

organizou urn produto final marcado pela cade?ncia e pel a 

musicalidade do ritmo das 1.magens. Como Eisenstein, embora 

com con c:ep~Des metodol6gicas diversas~ buscou o princip1.o 

(27) E interessante notar que! apesar de Vertov ser um dos realizadores mais referendados nos livros 
e artigos sabre antropologia visual escrito pelos franceses- ~vertov e Flaherty s~o meus sestresa, 
afirma Rouch ,Cf. BRISARD~ E. op.cit. p.45.~ sua concep~~o estilistica nao e encontrada ~ nem coco 
uaa ~cita~~o v1suai~ em nenhum iilae etnografico, sobretudo no dos Tranceses que ootam, geralmente, 
pela estilistica realista. E provavel~ oortanto, Que Vertov seja citatio coso apaia do filme 
etnografico pr1meiramente por defender a pertei~ao do olho tecnolOgico c1nematogrifico, livre das 
deforaa~bes psicol6gicas do homem para captar a realidade, concep~ao que era bem vinda~ na eooca~ para 
defender a posi~~o dos etnbgrafos v1suais franceses que mantinham o mesmo oonto de vista. Aiem disso~ 
Vertov, que enalteceu e incrementou a utoo1a do progresso industrial, organiza uma metodologia de 
realiza~~o do tilme oue ~ fac1iaente assoc1ada ds etapas de elaborat~o de uma pesqu1sa cientifica. 
Conterir artigos do cinea.sta russo em XAVIER. Ismail (org.}. A experi~ncia do nnema. Rio de Janeiro, 
Graal, 1983. p. 247 - 266. 
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dial!?t~co de 

abstrao;:'ao, a 

montagem~ 

par-tir do 
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au seJa, construir um conceito~ uma 

choque entre as imagens~ begun do 

esses realizadores russos~ 0 processo de composJ...-;;:2\o do 

significado das:, 

espectador~ 

Fo~ no 

1.magens completar-se-ia 

tinal da Segunda Grande 

com a leitura do 

Guerra que se 

inaugurou um novo momenta. jA n~o ma1s do filme etnogr~fico~ 

mas do c1nema. antropologico~ Surglndo ness a epoca~ com 

abordagens mais crit1.ca-=- do cen~rio social do momenta~ 

or~amen~os simplificados e uma elabora~~o est~t1.ca pontual. 

0 genero neo-reallsta 1.tai1ano transformou-se em outro 

par~metro obrigatorio aos etnografos VJ..SUalS~ refor~ando 

neles os anse1.os por urn modelo realista de representa~~o das 

imagens de um mundo social. Paradoxalmente~ a op~~o por essa 

estilistica narrat~va refor~ava a necessidade de fundb-la na 

ficc.:ao~ 

0 antropblogo visual 1'1cDougall reafirmou que OS 

cineastas, sobretudo os dos anos 60 e inicio dos 70 que 

comec.:aram a aplicar- as metodoiogias da observa;~o nos seus 

documentAries tomaram como modelo os filmes de fic~~o e ma1s 

pontualmente os neo-realistas ital1.anos, ~>com seu acento colocado sobre 

o evento econfiaico e social. parec1a o espelho daqueles filmes oue nOs esperavaeos reaiizar a partir 

dos acontecimentos rea1s prOprios a vida cotidiana tias sonedades tradicionais~' l.2B} .. 

Era o in·teresse em criar um mundo dieg~tico~ onde o 

tempo parecesse e o espectadot-, ao ass.1.stir as 

1magens orojetadas na tela, possuisse a 1mpress~o de ver a 

i2Bi McDOUGALL, David. 'Au dela du onha d'observation'. ln: FRANCE. C. op.nt. o. 93 



vida da forma ma1s corriqueira possivel. Foi em torno dessa 

refer@ncia de Hesconde!.- 11 a montagem, de manipular a J.magem e 

a presenc;;:a do suporte filmico que nasceram muitas das 

preocupa;;;bes eoJ.stemolbgicas desses cientistas, como 0 

problema dos personagens olharem ou para a camera., 

estrategias do pesquisador cineasta passar despercebido e 

rna is tantas outras questbes oue poder1.am prejudicar a 

p!""oposta metodol6gica da produ~~o etnogr~fica-"·visual (29i* 

Os filmes de observa~~o muitas vezes encont1.-avam 

dificuldades em adotar urn estilo de narrativa ficcional. uma 

vez que segundo McDougall, nesse tipo de narrativa Tala-se 

~~naturalaente a terce1ra oessoa: a camera observa a a~)o dos personagens ( ••. ) coao u1a presen~a 

invisivel, capaz deadotar pcsi~Oes variaveis~ e para apl1.car esse metodo num 

filme de nao-f i c~ao ao realizador deve encontrar meios de oenetra.r na realldade sem 

perturba-la II 

Contudo, 0 prbpr.io antrop6logo visual sa be que 

enganoso o desejo de tornar-se um pesquisador-voyeur. Mais 

interessante, portanto, e ~ como deduz o au tor, "ex.plorar a situa~~o 

que existe realaente. A t~eera esta bem ali, sustentada pela representa~~o de uma cultura que 

reencontra aoueles de uaa outra cultura. \ ••• } se tomaaos em conta a iaport~ncia desse 

acontenoentoi ... i ser 1nvislvel parece u•a aob1,ao lora de proposito" {3Q). 

i29) Ha uaa serie de principios aetodologicos e epistemolOglcos que desde a cria~3o oo Com1t~ 
lnternacionai do Filme Etnoqrafico e SociolOgico, em 1952~ atE os d1as tie hoJe~ com alguns avan~os e 
retrocessos~ v~a ocupar as preocupa~Oes dos antropOlogos v1suais. AtualmenteJ ha um certo concenso de 
oue n~o ha obJetividade nas imagens, ja que o instrumental tecnolOgico n~o e um meio de neutraiizar 
subjetividades ispressas nos processes de sele~~o, para se ficar somente em um exe1plo. A quest~o do 
estilo, da narra~ao, da aontagea, da rela~~o entre os suje1tos filmados e o ecuipatento~ das 
reconstitui,bes, do tempo des olanos e da linguagea adotada~ s-ao aoenas algumas das quest!les que 
pareces obedecer a um movimento ciclico nos encontros dos cientistas v1suais. iodos os i1vros e 
art1gos relacionados ao tema que constaa da bibliograf1a dessa disserta~~o s~a boas tontes de 
consult•. 
(30) McOGUSHLL. D. op.cit. p. 99. 



dos anos 70~ talvez com o refor~o da corrente 

interpretativista~ a antr-opo log 1.a visual pas sou 

definitivamente conceb1da e e::·:er-cida como um campo de 

conhecimento onde se opera urn encontro entre~ no min1mo~ 

dois comportamentos esteticos: o do pesouisador e 0 da 

comunidade ~tnica pesquisadaM A exemplo de Flaherty~ Rouch 

j~ havia fundado, em 1951~ o que denominou de 11 antropologia 

parti l had a 11 
~ retornando aos sujeitos filmados suas prOpr1as 

1.magens, de forma que eles pudessem SObi..-E 

constru~~o do c1neasta. 

Foi a da partlcipa<;;:-a:o que mostJ,...ou ~ 

partir dai, as exoer1~nc1as dos etn6grafos VlSUals em campo. 

Esses solicitam comunidade pesqu1sada que intervenha, 

interfira, colabore e que, dentro do cossivel~ compartilhe 

dos rumas 

70~ David 

da filmagem. Nessa mesma dire~~o~ no tim dos anos 

McDougall escreveu defendendo a idEia 

que para alQm do cinema de observa~~o~ caracterizado oar uma 

vis~o contemplativa e e~.:ter-iorizada do pesouisador~ 

aquele de par-ticipa~~o~ marcado pel a e 

colabora~~o er1tre ambas as partes. 

HoJe, qu1nze anos depois, o mesmo McDougall incrementa 

a sua pols acredita que a estetica do filme 

antropol6gico deve elaborar com ma1s precis~o de onde partem 

os d .i scur·sos ~ Defende, ass1.m~ ma1s a .1deia de u.ma 

inter-relacional~ mas sim c!e uma "elaborat"~O mtltiola" , 

resu 1 t.,:\ndo em um 1
' cinema 1ntertextual" aue~ no oroduto v1.sual, 

tenha. a preocupa~'ao de s1.tuar OS diferentes te~< tos 
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estabelecendo urn estilo polifOnica {31J~ 

Com a dos problemas metodolbgicos 

que interterem na produ~~o de uma antropologia v1.sual, v~o 

sendo relativizados os pressupostos do realismo etnogr~fico 

e novas preocupa;bes com a narrativa antr-opolbgica se 

impbem. Uma delas ~ justamente resolver as tensbes entre uma 

temporalidade que toma conta da estetic:a videogr~fica dos 

a nos 90, ve?.sper-as do sf!?culo XXI~ e a conceo~a:o mais 

natural ista dos cientistas v1suais que a1.nda se base1.am~ 

cadc:-~. vez ma1s raramente~ e verdade~ na ordenada e linear-

narrativa dos textos escritos apoiando o te>:to imag~tico de 

seus document~rios. Entretanto, percebe-se que o campo do 

conhecimento antropologia visual rnostri:-~.-se ainda 

hesi tante face a propostas elaboradas sob canones 

estilisticos d1versos daqueles 1niciados pelos tabr1cadores 

do nat.ur-alismo imagt?tico (32). 

Por~m. com a configura~~o do olhar contemoor~neo tecido 

nas mal has da televis~c) e do video~ afirma-·se uma 

multiplicidade de tend~nc1as estilisticas oue caducam 

algumas preocupa;bes inerentes a l1nguagem cinematogr~fica 

convencional. Essa, ape sa,~ de subsistir~ radicalmente 

131) McDOUGALL, Davio. Mas, af1nal. existe realoente uoa antropologia v1sual? R1o de Jane1ro, Catalogo 
da 2a Mostra Internac1ona! de Antropoiog1a Visual, 1994. p.71 - 75. 
{32) RIAL, Caraem Silvia. Par uma antropoiogia do v1sual contemooraneo. Porto Alegre, !I Jornada de 
Antropologia Visual, UFR6S, outubro, 1994 lo1o.). Recenteoente. a antropo!oga Car••• R1al af1roou 
que o cinema etnografico iicou amarrado a uma concep~~o do realismo etnogr3fico, comproaetido com a 
narrat~o fornecida par uma voz em oft. ea voz de Deus~, tentando coordenar uma unidade espaciai, 
temporal e c1entifica. Mas, advertiu que se o c1neaa antropoi6gico e conceb1do como um •encontroa 
marcado pela cultura de ambos as lados~ e plausivel e necessar1o que a antropologia visual incoroore a 
ffestetica imagetica contemporanea sea perder sua espec1f1cidade antropolOgica, construida sobre uma 
rela~~o de dura,ao mais ionqaH 



33 

relatlvizada por diferentes propostas de narra~~o, sobretudo 

por aquelas advindas de grupos de produ<;;~o cultural 

videomakers e curta-metragistas, principalmente em sua 

ma1.or-1.a nao per-ten centes as eml.SSOl,...aS comer-· c 1. a 1 s ~ que 

propbem maneiras diferenciadas de constru~6es imag~ticas. 

l\l.esse processo tensional de diferentes propostas de 

linguagens v1suais~ os pesquisadores, atentos e sensiveis ~s 

trans=, torma;;;:'des, de 1ncorpora-1as no pr-ocesso de 

trabalho e na e::.:per-1t::Tnc1a as pt-eocuoa\;6es 

estilisticas. Al~m d.lSSO~ o esfumac;:amento cada \rez mais 

evidente das fronte1.ras entre arte e ciencia e o surgimento 

de territOries que possibilitam de uma 

estetica dialbgica do visual, v~m permitindo reabilitar o 

campo de conhec1.mento das reB.liza~bes etnogr2\f1.cas 

audiovisuais~ 

Portanto~ falar em estetica contempor~nea n§o de 

torma algum£ ... ~ a·flrmar um estilo em que a vel ocidade sej a. 

o olho deva ter a pressa de tudo captar em urn 

ritmo fren~tico. 0 contempor·Bneo ~ ma1.s do que nunca~ pode 

afirmEu.- a r-iqueza da diversidade de concep~bes estilisticas 

e a possibilidade de se construir urn discurso visual com uma 

densidade diferenc1ada nas margens desses encontr-os entre 

pesquisador e pesquisado~ entre arte e cisncia= 

Nesse ponto, acredito que pensar o campo conceitual de 

c"ntropologia visual significa elaborar percursos que 

potencializem a utilizar;~o da 1.magem no processo de 

construc;:ao do conheclmento .. No Capitulo seguinte, inv1sto 



nessa dire~.;ao e oiscor-ro sabre OS proced1.mentos 

metodolOg1.cos de analise das 

batuqueiro em 

processo 

basi cos .. 

de 

F·o~-to Alegre~ 

ordenai;:'ao de 

1.magens oriundas do unl.\;erso 

reconhecendo no meu pr-opr-J.o 

conhecimento do is moment as 

0 prime1ro~ quando pela presen;a da c~mera a 1magem era 

ainda apontada por- m.tm apenas como uma possibil1dade de 

participa~~o ativa nos rituais da comunidade batuqueira 

pot-to alegrense, suscitando pr-oJ e<;:bes 1.mag1.nal'""1.as e 

reflexbes acerca do lugar dentro do contexto da 

pesquisa~ 0 segundo, quando as l.magens pas sam pautar 

sobre o processo de entendimento do universe 

de uma casa de rel1g1.~o. Essa ioi a maneira que encontre1. de 

sintetizar, por- meJ..o oa imagem-ce'{mera, as moti\;a~bes 

simb6licas, tanto da or·dem da raz·ao quanto da ordem do 

sensi vel~ que gLu.am 0 compor~tamen to estEtico da pessoa 

batuqueira .. 

Tal ref 1 e;.;'2\o lmplicou a incorpora~~o do discurso oral 

do infor-m.:.~nte que se via representado na ·tel a~ esse 

depoimento se teceu. a partir de outras imagens que foram 

captadas em video pela pesqu1sadora. Essas no\; as 1magens ~ 

advindas do discursD do sujeito pesquisado, for am 

i.ncorpot-adas em novas elabora(;:bes intelectuais sabre 0 

universo batuqueiro, que se deram num plano imaginario~ 

Nesse jogo de 1.magens!! o que se desvendou foi busca 
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incans~vel de uma metodologia que desse conta da constru~~o 

de urn conhecimento que operasse primordialmente com o apelo 



CAPl:TULO l:l:l: 

Cc:>m 

com o un i ver-.:::,D batuqueiro deu-se em 

capital do Hio t3randE' do Sul. came~-i:.~ em 

punho, de::::. de 0 primeiro mome•nto do cont.c-:\to al1ei 

procedimentos e olhares apoiados na antropologia social e 

no jornalismo .. 

Ca.lcanciD-me no metoda cl§ss.ico do t~-aba 1 ho de campo 

relatado estudos ·fei tos po~-· por-

pesqu1sa no ~mbito da conviv@ncia~ durante urn 

det.erm.i.n;;:-tdo tempo. com comunidade batuqueira porto--

alegrer1se. Ambicionava, ass1m, a partir de minha obse~va~~o 

participante, perceber tanto mais de dentro quanta possivel 

1--e l ig iosa de mundou Na 0 que 

buscava ero. focar o deslocamento espacial~ o estranhamento 

dE: rneus prbprios valores. e com sobre OS 

ritmos temporais que fundam o 11 solo da comun1ca~~o com o outro'~ Ill • 

Ill CARDOSO, Sergio. 0 olhar do vJa)ante. In: NOVAES, Adauto (org.). D olhar. S~o Paulo, Companhia das 

letra>., 1989. p.360. 
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Pro pun r,a-me fazer da pr~tica de observadora particioante urn 

terreno estimulador di.t .. logos~ tanto f2n tre:· mim e OS 

pesquisados como entre mim e minha pr6pria cultura. 

Delimitei, dessa maneira, a minha reflex~o 1ntelectual 

a partir de um terr-it6rio de pesquisa propicio a realizar 

troca£.:. e a investir- nas interpreta~bes do universe alheio. 

Iniciei esse estudo construindo leituras do cen~rio soc1al 

batuqueiro de Porto f~leqre ~ onde os atores sociais agiam e 

davam sentido A e>:ist~ncia religiosa. Ambienta~~o certamente 

propiciada pela observa;~o participante e fundada em minha 

con'./ivt!!ncia com aqueles que obsei'"'VaVE\. 

A partir de urn trabalho de campo construido lentamente 

estabeleci urn di<1:ilogo com o comJ;)or·tamento estetico da 

comunidade estudada. pe:· r cu r·s.o ~ min has e 

sensibi1idades 1ntuitivas. nasc1am das observa~(jes das 

imagens r-egis;:,tradas ~ de de conver-sas e de 

viv@ncias com o grupo de batuqueiros. Tamb~m a referSncia do 

deslocamento espa~o-temporal propiciada pelo tr-aba.lho de 

campo tornou-st?. essencial para dos \/1.cios 

imediatistas da minha forma~~o de jornalista. 

uma civilizac;:·2l:c:; da imagem, onde se e 

habi tuado E!l. o 1 ha r ~ pen so que 

re·f 1 eti r sabre as diferen~as que comportam os atos de ver e 

de olhar, desenvolvendo uma compara;~o n~o fortuita entre o 

ato de viajar do etn6logo e a atividade de olhar. 

Se por um lado~ no ato o olho docil quase 

desatento, ijparece deslizar sobre as co1sas; e as espelha e registra~ reflete e grava. Diriamos 
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mesmo que ai no ver olho se turva e se emba~a! concentrando sua vida na pelicula lustrosa da 

superficie" , por- outr-o. o olhar-~ mais denso~ n~o r-enuncia 

11 espessura de sua interioridade 11 
~ E 1 e pen sa, po 1 s !! e a vis~o fei ta interroga~:aoo 

Assim~ o olhar~ agu~.;:ado~ comunlca-se com os sentidos 

reprocessando-os e distendendo suas atividades. Dife~e do 

ver~ do simples assistir. pois pressup'be questionamentos 

(n~o necessariamente racionais e cientificizadosl envolvendo 

aquele que olha com o objeto de sua aten~~o~ 

Eis~ po1s, urn paradoxa e urn desafio na realiza~~o desse 

estudo ten tar· ol ha~ o universe batuqueiro tamb~m atrav~s 

da lente E' de suas cristaliza~bes~ as supe1,...f i cies, sem 

esvaziar a proposta da viagem e de suas riquezas. T~-ata-se 

de con ct?bE·r o empreendimento do olhar com OS olhos que 

ar-reba ·tarn '' todo o corpo na sua empresa de e1:plora~;~o da alteridade! no seu intuito de 

1nvestlgar e coopreender, no seu desejo de 'olhar beo'" 12) 

Olhar as imagens batuqueiras pr-essupds tamb~m viv@ncias 

de distanciamento a m1m e a meu comportamento 

estetico~ Urn olhar di.f.i.cil ~ j;:,_ que e>~igia estr-anheza as 

minhas propr.1as banalidades. Falo aquJ. da tragi cidadt:~ que 

envolve urn percurso onde o outro constiti-se num espelho de 

si pr-Oprio~ Sem d(lvicla ~ 1!2 preciso qufi:: SE: reconhe<;a que 

nesses deslocamentos que n;ljo s;ljo rninhas 

prbprias~, ha urn ponto de vJ.sta mais impor·tante do que 

desej o de ~experimentar uma variedade de modos humanos de vida: o tiesejo de transformar tal 

conhecimento em sabedoria. {,,,) Nosso objetivo final ainda e enriquecer e aprofundar nossa prOpria 

vis~o de mundo, comoreender nossa prOpria natureza e refina-la inte-lectual e artisticamentell (3)" 

~=----------::-:-::-

(2) CARDOSO, S. op.cit. p, 348 - 351. 
(3) DA MATTA, Roberto. Relativizando: uma 1ntrodu>~o a antropolog1a social. R1o de Janeiro, Rocco, 
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Contudo, h& o caminho inverso. N~o se: pode J..gnorar· esse 

outro qLie ~ presen~a de uma estrar1geira na 

nsua 11 
terra~ ~vida por cap tar 11

SUE\S
11 

1magens~ F'or esse 

motivo, a forma de conhecimento que passa pelo processamento 

de duplos eletromagnetizados das imagens ele·tr-bnicas do 

video n~o se d6 sem pr-oblemas. 

A 

Quc.1.ndo c:heguei ao Batuque~ em Porto Alegr-e~ levava uma 

ci§:mer<:::\ moch::lo '!HS, po ,-tan to, domestl.co. Sem equipe~ sern 

microfone suplementar ~quele j~ acoplado ao 

equipamentou Fortar uma ressal t.ou 0 

quanto e comple~<a a. r-ela~~o daquela>.:::, pessoas com a 11

m~quina 

de produ~~o simb0l:ica 11
• Tambem dei~.:ou que 

comunidade qut2 estava estudando possuia um comportamento 

est~tico pontuado pela 11 Cultura 11 fornec1.da pcda 

midia. Refiro-me aqui ~ intimidade que tinham os batuque1ros 

com 0 uso de uma tecnologia sofisticada, nasc.idc, ~ 

provavelmente, do conv.i.v1o~ no~, locais p~-.i.vados, com 

televisores~ quase st~mr.n-~::::; 1 igados ~ hab.itando e lapidando 

t:an tCJ os:, intimos~ como os sonhos e a exist~ncia~ 

quanto ~s formas batuqueiras de ser e sentir. 

Evidentemente, o dispositivo cultural e estrutural das 

sociedades p6s-industriais indica que, para ex1stirmos como 

------·------------------ --- ---------
1987. p.l4. 
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seres habitantes dess&? planeta e precl.so, pa!'"'ado>~a l mente~ 

que sejamos processados em sinais eletr~nicos e assi.milados 

pelas redes de informa~~es. Os batuqueiros sabem disso. Como 

resul tado da presen~a constante da m~quina, havia, na ma1or 

parte do tempo~ um envolvimento ''posado",. Os receios~ os 

radicalmente, o oposto dessas posturas: de uma 

s6 vez .. contar toda a sua vida - uma forma de calar?-~ sua 

hist6ria, frisando constantementt~ 11 Eu sou assim .. ~ '' ou a1nda 

"comigo e assim. ~. ''. 

DE.:'ntro c:lesse panorama, a camera acentuou <ftlguns 

comportamentos no grupo pesquisado~ modi ·f icou outros, 

t.razendn a tona, muitas vezes, fatos inusitados. Atrav~s do 

olhar-c~mera~ os 1nformantes tinham consci@ncia de seLl valor 

figurativo: ''Tornei-me Todo- Imagem ( .• ) fazem de mim~ com ferocidade 1 um objeto 11 (4)~ 

Eles se o·ferec.i.am como imagem-objeto. Algumas 

ho1.-a em co1sas transformam-se~ 

urn outro movi.mento~ diferente daque·le que 

transcort-ia Car .. ac:ter i s.ti cas. comuns 

personc~.l idade ba tuque.i ro·s ~ ambHJt'hdade 

jocosa,. cochi.c::hos~ as e 

gargalhadas for-am trazidas ton a para brincar com 0 

a pare 1 ho, com E1 finalmentE· consigo mesmos~ 

numa forma de dramat1zar 

1"1ov idos por urn habitus produzido desde os mais remotos 

f i ca..,/am inf 1ndaveis:; hOl'"aS olhando, 

imbveis, par· a o retratista que os reproduzia ~s pinceladas~ 

---·-:-:---c· 
i41 BARTHES, Roland. A caoara clara. R1o de Janeiro, Nova Fronteira, !984. p. 28 - 29. 



o·s personagens SOC.laS envolvidos nesse trabalho~ ao se 

perceberern como t::\1 vo da lente, posavam~ lJ iam~-se 

!'"'epresen tando seLlS dr--: .. \mas cotirJ ianos diante do olhar 

construindo-se ai uma comple><a relac;:~o, 

envolvendo as subjetividades daquela que capta a imagem e a 

do<E, que:< s:~o al\/O do es.petaculo (5) .. 

3 ... A 

S~o :i.n(\rneros os; e>~emplos do comportamento que an1ma a 

triade pesquisador-m~quina-pesquisados no mome)nto da 

consecuc;:'ao de urn estudo no campo da antropologia visual~ 

Cito um que clesen cadeou tensbes no ~mbito da pesquisa, 

uma vez QL\e impl1cou o reconhecimento do limite do trabalho 

dE~ campo a faculdade de cJ~J..ar no .1.n te1,_ ior de tais 

l1mita~des. Falo de um acontecimento em que a comunidadE· 

alva dc.":l. pesqu1sa abandonou seu lugar pass1vo na produ~~o da 

1.magem e~ utilizando o 1nstrumental videogrAfico pal·-a SUB. 

con'·./eni~nci<::\ ~ c<.cabou propondo pesquisador-a-

cinegrafista, por alguns momentos. a constru~~o de urn outro 

roteir-o. 

0 evento ocorreu na grava;~o de um ritual de morte de 

(5) BARTHES, R. op.cit. p.22, 26- 27. Nessa 6t1ca, Barthes arguoenta em reia>~D a ser totogratado: 
ua partir do momenta em que me sinto olhado pe!a obJetiva~ tudo mudafi~ pais metamortoseio-me em 
uagem e ouatro imaginaries se cruzam diante da maquina, usou ao mesmo tempo: aquele que eu me juigo, 
aqueie que eu gostaria que me julgassem 1 aquele que o fotbgrafo (cinegraiista) me julga, aquele que 
ele se serve para exibir sua arte~. 
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quando houve uma disputa acirrada entre os 

oradores Pais-de-Santo. Em pouco tempo~ desfilavam diante da 

antigas, disputas de poder-, prefer'E'rncias de 

amizades daquele que havia pennitido 0 registro e que, 

c:onduzindo o ritual, determinava quem deveri.a ficar mais 

pr6ximo ao esquife e~ conseqUentemente~ mais +visivel para a 

lente (geralmente os parentes e filhos-de-Santo mais antigos 

cia fa 1 ecicla), 

F' ,:~ r <Et uma delimita~~o mais precisa~ o orado~- div:i.diu 

do vel6rlo em dois a mecli.cla que a~, 

pessoas iam chegando, determinava o lugar que elas ocupariam 

no espa~o. Entre elas, o intormante-chave qL~e possibilitara 

esse en c:on t ro avisando-me! que uma M~e-de-Santo~ antiga na 

de ele ter religi~o, estava sendo velada~ Contudo, apesar 

sido nosso possuia relev~ncia na rede de rela~bes 

da falecida~ suficiente para 0 condutor do I'"" .i. tua 1 

o 1 har-· 11 Zonc, de destaqueu do 

camera. Portanto, co~-t .... er f""l.SCO de Ticar ern 

segundo plano nesse acontecimento~ optou pela estrat~gia de 

posiclonar-se ao lado cle algu~m de prestigio na comur1idade 

ou sai1 .... do alvo cia lente. Seu ol har· buscavc:; o 

olhar eletrOnico com insist@ncia e sem constrangimentosR 

desta cultura visual que produ2 uma educa~~o 

de 11
CDffiO olhar 11 e 

expressividade das 

olhar-c~mera que 

pessoa batuqueira 

11 Como ser que se situa 

imagens eletrbnicas aqui analisadas~ 0 

estendo ·sobre:· o comportamento est~tico da 

n:3:o neut1,...o~ nem inocente~ que 

42 
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estimula o apar~ecimen to de comportamentos padrbes de uma 

arte de massa, atestando a utiliza~~o da imagem tatuada em 

nosso corpo de homem nocidental" sua importanciE1 neo pr-ocesso 

de constru~€:co da subjetividade. Com essa influ@ncia, n~o ~ 

fortuito encontt,..ar 0 equipamento vidE·ogrAfico 

cons tan temente associ ado aos pi'"Odutos das emissov-as 

comerciais de televis~o, como novelas e telejornais . 

-~ ---· . 4 

parte das:. casas de religi~o que freqOentei a 

explicitamente associada ~ televis~o. Uma filha-

de-santo sintetizou~ categorica, a representa~~o que tais, 

ator-es s;ociais.; possuiam do eqt..lipamento videogrf:\fico: !!Se tern 

Ct.~mera !I e repo!·-t.agem II » 

H~·fil. e;.(emplos que atestam como o imagin~rio das pessoas~ 

imagem-v.l.deo (6) medi.ado pel a 

televis~o~ refletindo tal universo. Compreensivel, j~ que. 

para essa comunidade ~tnlcaq ser representado por lmagens 

eletr-bnicas~ 
11 aparecer na sign.i fica mar car 

presen~a na contemporaneidade~ emerg.1.1,.... da ma1,..g ina 1 idade 

atrav~s de uma (possibiJ.idade de) coneH"EI:o com mundo 

imaq~tico. Tem-se a i.mpress'ao de uma aura eletromagn~tica 

envolvendo o planet-::- e~ portanto~ 
11 aQuilo que n~o passa pela.midia eletrOnica 

(6) Imagem-video, imagem eletromagnetica ou ainda 1magem movente s~o os termos que estou utilizando 
nesse trabalho para caracterizar a especiiicidade da imagem com a qual trabalho. 
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torna-se estranho ao conhecimento e a sensibilidade do home111 contempor~neo
11 {7} .. 

Necess~rio pontuar C.lUE todos sofrem as conseou~ncias 

rnidiatica e sendo os batuqueiros contempor~neos 

desse repert6rio visual, al~m de foco de aten~~o e regis:,tro 

do presente trabalho!! a associa~'do do 

v ideog r-a fico com OS me1os de comunicac;:~o adveio 

inevitavelmente~ H~ mensagens est~ticas e ~ticas env1adas e 

assimiladas repetidamente~ insistentemente, via sat~lite~ e 

a presenc;:<::t d a cc:une r a E1penas anuncia paJ .... a esses a to res 

sociais; a possibilidade de se verem metamorfoseados em 

sinaJ.s eletrbnicos teledifund1dos. 

Nessa. l6r.;Jica, E1CO 1 hem C1 

ca. me, ..... E< cc._.mo simbolo de mudan~as~ possibilidade de progresso 

f? prome';:;sa de prosperidade. Fo.1 o caso de urn terreiro que 

1992~ na cidade de Guaiba, no Rio Grande do Sul 

(91. Um fat.D peculiar ocor1,... ido r·1essa noit.e foi que a Ians~ 

11 ocupando" (10) a M~e-de--Santo do terreiro" aproxlmou-se para 

me dizer- num tom que havia acabc:\do de 

con firma!'". (com os outros CJr1::.~t-~.s. con;;:)ultados~ c:reio eu) ~ ''tu 

va:i. ser~ filha dt:::·· religi:ato desta casa" § 

Depois do l,..ituE.~l ~ na hora dos doces, a M~e-de-Santo 

ostentava urn ar- de contentamento confi.c.~nc;:a em sua 

comunicat;B:o com Acredi t.ava que sUC:\ Ians2l~ 

havia lhe confiado pat-a b!,...eve~ uma nova filha, promessa de 

(71 MACHADO, Arlinda. A arte do video. S~o Paulo, Brasil1ense, 1988. p. B. 
181 Terreiro ou ainda casa de rel1giao e cooo se denom1na uma casa de Batuque. 
{9) Apesar de ser a segunda vez em que via a 1'\~e-de-Santo. o terreiro produ:ziu o ritual especialmente 

para que eu realizasse a grava,3o. 

1101 No Batuque, quando um filho-de-Santo esta 1ncorporado por seu Onxa, dizem que esta ocupado. 



uma vida melho~-, mais 

tev~~~ ~ 

Po r-em. com p,. do XangO~ Pai-de-Santo no ba1rro Cidade 

Bai>~a, de Pm-to Alegre. foi diversa. Na primeira 

vez que lhe mostrei algumas imagens que havia captado em uma 

Quinzena na sua casa~ notei uma certa decep~~o em seu rosto. 

Esse ar desiludido se confirmou numa nova visita para vermos 

juni:os uma out.r·€:1 gr·ava~;;:~o que havia realizado tamb~m em urn 

!'""ito em s:.ua casa. p, pergunta veio seca sO 

imagens realizadas em seu pr6pi- io ambiente 0 

desiludiram. Afinal. na televis~o. na mesma 

tela que agora mostr-ava suas pr6pr·ias lmagens ,, F'ai p,.. do 

Xang6 sabia que poderia obter aspectos mais valorados de sua 

e;.;istE;!ncia~ !"1as n·i=l:o e1.-a esse o seu caso. Via ali retratado 

um ritual simples, numa sala meio escura e, ainda mais~ sem 

e f e:: i, tos especlaisw havi~< maquiagens de 

esp~cie Edguma. Coe!'"ente n~C) so com do seu 

mundo estE?tico batuqueiro, mas com toda umB e>~pectativa 

coetBnE-?E\ t?m telev1si\/os~ do Xangt> 

ans1ava pelo espet~culo e n~o por cruas e 1nsonsas imagens. 

Entretanto~ a aus~ncia de um v~u decorativo nas imagens 

por mim gravadas n~o pareceu ter intimidado M. do XangO, que 

tambem e:<ercic:\ a fun~~o de Pai-de-Santo do Batuque em Porto 

Alegre. A primeira grava~~o que realizei em sua casa 

uma mesa dedi cadc: .. 

111) Segundo CORREA, N. op.cit. p. !B5, B~ii. s~o Orixas cr>an>as. Pai A. do XangO fnsa que uoa 

mesa de alimentos ofertados a esses Ori)!as. que adoram todos os tipos de guloseimas daces~ n levanta 

qualouer batuqueiro que estiver no ch~o! (derrotado, com algum fracasso oessoal). 
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Xangtl e Oxum, protetores dos pequeninos e de todos a quem 

deles se ocupam. Ali havia v~rias crian;as que~ apbs comerem 

canja e doces, receberam das m~os do Xangtl da casa varias 

balas e presentes miOdos. 

Quando, poucos dias depois, retornei ~ casa de Pai M.~ 

ele possuia urn novo apelido, ja adotado por toda a sua 

familia de santo: ''Xuxa''. Na festa seguinte~ ele mesmo j~ se 

autodenominava como a apresentadora dos programas infantis 

da Rede Globo e falava a a roupa da 

Xu>:a~ Viu que linda que ela esta?l!. Danr.;:ando na roda~ quando 

passava por 

len te. 

mim,. mandava beij1nhos olhando direto para a 

No dia de seu anivers~rio~ promoveu uma festa~ comprou 

discos de sua personagem preferida e solicitou a presen~a do 

suporte videogrAfico para o acontecimento. Criou-se urn clima 

de euforia. Seus corpos mostravam uma outra dan~a. Urn estilo 

sedutor e rebolado~ A rela~~o com a objetiva tornou-se menos 

comedida., muito ffiCt.iS direta e os atos mais encenados, 

preocupados que todos estavam com o sense de espet~culo. 

Nas grava<;:tles com OS batuque:i. ros, sempre havia 

figura~bes insepar§veis do riso e do cOrnice em associa~*o ~ 

camera, sobretudo no de comparo"<--la com as 

emissoras de televis~o. com a telenovela mais recente au com 

um programa de mais destaque no momenta~ sendo a Rede Globe 

SBT as refer~ncias preferidas~ Mas fo1 D. da Oxum, na 

nota visual ~~a constru~~o da estetica circularn~ quem contou 

Ltm fato interessante, quando talvez tivesse lhe ocorrido a 
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d~vida de estarem ou n~o agindo conforme os designios dos 

deuses ao permitir a grava;~o. 

Enquanto encerava o ch~o da sala~ D .. comentou cam a 

pesquisadora que n;l(o gostava "desta coisa de filmagem" 112). 

Pois, lembra que 11
E?ffi 68 ou 69 11

, o jornalista 1"1endes Ribeiro 

filmou o F'ai-de-Santo Luis do Bar-a. "CI rep6rter foi cobaia", 

vivenciando as praticas rituais. ''Filmaram os Santos todos 

que n~o pode 11 e passaram na televis'S:o. "Eu vi na telev.is~o~~. 

11
N.:""!! out.ra semana' 1

, prosseguiu a filha de O;.:um, 11 teve urn 

acidente e o Luis do Bar~ perdeu sete pessoas (o n8mero do 

Bar-a) da casa dele~ e o Mendes Ribeiro tamb~m perdeu o pai 

num acidente de autom6vel''. Nesse momenta~ uma voz vinda da 

cozinha chamou D. da O>~um, que respondeu sem hesita<;;l(o, 

demonstrando agilidade e senso de humor, 

Ttl dando entrevista pr-a televis-a:o!
11

~ 0 fascinio tecnol6gico 

havia vencido o temor e a cttmera estava definitivamente 

aceita por D. da Oxum. 

Desssa forma, atenta ao comportamento estetico da 

comunidade pesquisada, estrutur-ei alguns pr-ocedimentos 

metodol6gicos que potencializassem a utiliza~~o da imagem na 

elabora<;:a:o do conhecimento sobre o universe batuqueiro. 

Grava~bes, retorno das imagens registradas aos informantes e 

reflex~o acerca das figura';bes documentadas, compbem, 

atrav~s das imagens eletromagn~ticas, trilhas para mapear 

as "teiasn das estruturas simb6licas que circulam numa casa 

{12) A pesquisadora que gravava essa entrevista coo D. da Oxuo, a antrop6loga Jaqueline Polvora, 
realiza ha quatro anos uo trahalho nessa casa de religi~o, oantendo coo D. uoa rela>~o de aoizade. 
Portanto, D. da Oxum sabia que a grava~~o n~o era para usa eaissora comercial. 
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de r-eligi~o. A seguir, apr-esento algumas pr-aticas 

metodol6gicas que sinalizam as concep~bes norteadoras desse 

per cur-so~ 

Ol..ha....-,. 

Meotc::>c:Jc::>l..6g.:i.c:::c::><=> 

!\lesse i. tem, apresento alguns exemplos, com o objetivo 

de indicar 

retorno ao 

as inten~6es com que desenvolvi as captac;:t!es~ o 

obJeto de estudos e a observa~~o do material 

apreendido em campo. Obedeco a uma ordem coer-ente com a 

op;~o estrutural do te>< to. apresentando primeiramente a 

observa~~o, seguida 

das imagensM 

do retorno e finalizando com a capta~~o 

A 

"0 sentir que se sente,o ver que ~e ve, n~o o pensamento de ver ou sentir, mas vislo~ 

sentir, experi~ncia ouda de uo sentido oudo .•. • Merleau-Ponty 

Urn dos procedimentos adotados nesta pesquisa • tamb•m 

percurso obrigat6rio entre todos aqueles que trabalham com a 

imagem figurativa, sobretudo com fins de pesquisa: rever o 

material captado atraves da c~mera- Nesse a to, inteno;:bes 
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investigativas, est~ticas e t~cnicas se entrecruzam. Aqui, o 

olhar- funda a pr-6pria investigat;~o, a e><pedic;:i!l.o sobre as 

superf i c.i.es. 

Alguns antrop6logos visuais utilizam diferentes 

propostas te6rico-metodol6gicas fundadas na observa~~o 

posterior das imagens como m~todo de pesquisa. Por•m, apesar 

da d i versidade de suas trajet6rias~ nota-se entre eles uma 

afinidade em rela~~o ao discurso que louva o prolongamento 

da abserva~~o direta, ou ainda ~ a primazia do olhar com 

suporte t~cnico, por suas maiores vantagens na apreens~o da 

realidade estudada. 

Margareth Mead, a partir de seu famoso t.rabalho com 

Bateson, sabre os balineses, onde buscava pesquisar o ethos 

daquele povo, avalic\ que com os dados visuais e 

anotados, conser·vados e reproduzidos, pode-se muitas e 

muitas vezes analisar cuidadosamente a mesma informa~~o, 

possibilitando 11 uma extens~o no campo da observa~Ao 11 {13).. Essa teor ia vai 

ao encont.ro das vantagens apontadas por Claudine de France, 

quando afirma que 11
0S fates que a observa~~o diferida coloca em evidencia s~o aqueles 

oesoos que a observa,~o ioediata apreende seo lhes poder conferir uma persistencia" 114). 

Nota-se que am bas.~ Mead t:: France., lan~am m~o de urn 

olhar nat.uy--alista na obser-vac;:€:1:o~ As imagens ni!l.o s~o 

concebidas como uma outr-a constru~~o de urn saber- on de 

sentidos diversos daqueles racionais entraram em jogo para 

conhecimentc; -, mas como a possibilidade de 

(13) MEAD, Margaret. 'l'anthropologie visuelle dans une discipline verbale. In:FRANCE, C. op.cit. p. 

20. 

(14) FRANCE, C. op.cit. p. 335 - 340. A autora fornece var1os exeoplos, de seus estudos a partir da 
observacao diferida baseando-se •• filoografia etnografica. 
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urn olhar mais detalhista e durador. 

Assim, Jean r.:;;ouch acl""edi ta que: 11 quando um ritual tomporta ua grande 

nuoero de •>bes sioult~neas, um certo nuoero de gestos podeo parecer seo interesse, enquanto que 

outros pareceo oais ioportantes, poreo na analise das imagens percebe-se que entre estes gestos e o 

oais inaparente, o oais discrete, que eo oais ioportante" (!S). 

Igualmente, 0 etn6grafo visual Richard Sol""enson!l 

argumenta que ' 1 com a cbera podemos obter informa~bes que revel a• costumes e sutilezas no 

processo e desenvolvioento do cooportaoento huoano e da intera>3o social que passaram despercebidas ou 

que n~o fora• detectadas na hora da filoageo' • Oiz ainda: 'oodemos explorar priaeiro uoa e depois 

outra hipbtese ate que as rela,oes suria• e 

apresentem nossas descobertas visualoente' (16). 

Busc£,\ndo uma coer~ncia com OS ei>~OS e}-tperimentais e 

hermen@uticos dessa investiga~~o, sem entretanto negar· a 

contribui~~o des cientistas acima citados, organizo uma 

outra forma de leitura das simbologias que transitam na 

esfera do visivel e que por mim s~o eleitas para serem 

(15) In FREIRE, Marcius. '0 filme de pesquisa, algumas considera,Oes oetodolbgicas". In: MENEZES, C., 
(org.). op.cit. Caderno. p.23. 
i16) SORENSON, Richard E. In: Science. EUA, 1974. Vol.!Sb. 



V~rios s~o os documentaristas e cientistas sociais que, 

trabalhando com a imagem percebem o visual como instrumento 

fomentador de suas preocupa~bes cientificas. Nesse sentido, 

mostr-ar as imagens J..\ comunidade estudada e uma pratica 

usual!! adotad;,:, pelos in0meros cientistas visuais em suas 

pesquisas, embora esse gesto comporte objetivos diversos. 

Para alguns, trata-se de procurar~ junto ~queles que foram a 

matriz da interroga~~o cientifica, a confirma~~o de seus 

relates imag•ticos. Outros, mais preocupados com a ~tica que 

funda sua est~tica, buscam nesse dialogo elaborar outra 

forma de integra~~o com os sujeitos envolvidos no processo. 

Rouch lembra que ambas as tend8ncias de construiao do 
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conhecimento t@:m suas or igens em F 1 aherty, quando 11 
e1 1920, ele 

bricola uo laboratorio de revela1~o dentro de uoa cabana na baia de Hudson e projeta essas ioagens ao 

seu primeiroespectador, o esquimO Nanook•. De uaa s6 vez atrav~s desses aeios precarios•, inventou a 

'observa1~0 participante 1 ••. } eo 'feedback que experioentaoos ainda desaieitada•ente" 1171. E 

ntretanto~ Jean 

produzidct pelo 

Rouch pr-efer-e chamar o retorno da mensagem 

pesquisador aqueles que for-am mat!.- i z das 

captar;:<':les de 

conc:eito da 

11 Contra-audio visual 0
, ao invS!s de 11 feedback 11

, 

teoria da comunica~~o utilizado no ~mbito da 

antropologia visual. Invisto aqui nessa Area do confrontc 

dial6gico como forma de enriquecer a reflex•o intelectual, 

pois acr-edito que gra~as a ela o pesquisador se torna "um 

estimulador do conhecimento m(ttuo" ~ 

1!71 ROUCH, Jean. 'La camera et les hoooes'. ln: fRANCE, C. lorg.}.op.cit. p. 56. 
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Nesse processo !< o etnOgrafo documentarista dispbe do 

filme 1.:omo Ltnico meio que lhe possibilita 11 lllostrar ao outre coao o 

Atraves desse procedimento~ acaba-se fazendo uma 

"antropologia partilhada 11 
, au seja, ao se mostrar o "copi~o~~ aos 

informantes, esses acrescentam ao discurso etnogrAfico novas 

informa~be• que possivelmente, v'al:o ser incorporadas 

filmagens ou ao tel·< to. Vislumbra-se, assim~ que dessa 

maneira o projetor 11 nos conduz para u111 estranho caminho de inicia~~o ao cora,~o 111esmo do 

conhecisento e, pel a prioeira vez o cineasta { ... 1 e julgado pelos hooens que ele vea de observar" 

{18). 

A per•pectiva adotada nessa investiga~~o en contra 

resson~ncia maior nesses procedimentos que tomam a imagem 

produz:i.da 11 coao instrumento-chave de pesquisa" mostrando nseu potencial inquiridor, 

quando devolvida aos indivlduos fotografados. Ela contom um cooplexo e revelador inventario de 

elementos seapre vista co• interesse pelo fotografado na oedida eo que espelha sua propria realidade" 

(191 estetica, acrescento. 

Esse 11 Complexo invent•rio de elementos'' apareceu quando 

levei ate J. da I emanj a as imagens de uma Quinzena 1201 

realizada na casa de sua M~e-de-Santo~ no inverno de 1993, 

na qual ele havia sido o cozinheiro. 0 objetivo de lhe 

(18) ROUCH, J. op.cit. p. 69. Avaliando-se as discu;;Oes com a coounidade a partir das ioagens 
produzidas acerca da mesma, as opiniOes e sugest6es devolvidas ao pesquisador s~o imprescindiveis 
taobeo para a cooprova>lo ou nega,~o de suas hip6teses e para as corre,aes de enfoque da pesquisa 
coao uo todo. Do mesoo oodo Haydee Dourado se utilizou desse sisteoa para estreitar o contato coo os 
sujeitos estudados quando realizou o filoe 'Meooria Viva: Caiapb', eo Minas Gerais, 1978. "ovida por 
principia; semelhantes, Claudine de France considera que o feedback, coeo chaoa, e um terreno ferti! 
de trocas entre o pesquisador e pessoas !i!oadas. 0 feedback ou contra-audiovisual torna-se entlo um 
terreno fertil de trocas entre o pesquisador e as pes;oas filoadas. 
(19) GURAN, Milton. Fotografia e pesquisa antropologica. ln: MENEZES, Claudia {org.). op.cit., 
Caderno. p. 67. 

(201 A grava,~o da Quinzena a que •• refiro aqui e a nota visual que denooinei de 'Constru,~o da 
est~tica. c:ircularR. 



mastrar essas imagens era ni%(o s6 para que ele visse a 

grava~~o em que aparecia, mas tamb~m para estimular uma 

troca de ideias, que seria igualmente gravada em video~ 

agora mais dirigida ~ sua trajetbria de vida na religi•o. 

edi<,:'i;(o em que privilegiava uma estrutura 

cronol6gica dos assuntos que haviamos registrado 

anteriormente e, sobretudo~ de trechos em que apareciam ele, 

sua M~e-de-Santo e as pessoas pelas quais ele nutria alguma 

simpatia sem~ no entanto, eliminar das imagens da comunidade 

batuque:-ira pessDas com as quais possuia diferen~as e 

discord~ncias (J. da Iemanja estava h~ seis meses~ desde a 

~ltima festa, brigade com algumas pessoas da casa). 

J. da lemanj~ estabeleceu uma rela~~o imediata com as 

imagens que via na tela. Quando algu~m na grava~~o perguntou 

11 0nde est~ a M'a:e? 11 
~ J. j~ adiantou uma cena que apareceria 

mais adiante no televisor, dizendo-me: ''A M~e estava na rua, 

na chuva, lavando as mostardas. Eu disse pra ela n~o ir, mas 

ela e teimosa"~ Logo em seguida~ apareceu a 1magem da M~e-

de-Santa no tanque. " '-' . da Iemarda, imediatamente, exclamou 

"Ta ai ela!''. A seguir, ele mesmo apareceu nas 1magens da 

tela, indo buscar a M•e-de-Santo e levando-a para dentro de 

casa .. 

Houve outros mementos em que os coment~rios de J. da 

Iemanj• extrapolavam a situa~~o ali apresentada. As imagens 

exibidas desencadeavam urn apelo A mem6ria e levavam o filho-

de-Santo a fabular hist6rias de urn tempo imprecise. Foi o 

caso em que apareceu, nas imagens, sua irm~-de-Santo, N. da 
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O>~um ~ que dividia com ele a responsabilidade da cozinha nas 

festas da cas a 121). Ele teceu comentar-ios sobre ela, 

lembrando de outras situa~~es que viveram juntos; construia, 

dessa for-ma, a imagem de sua irm~ de Santo mesclando um 

passado longinqUo e outre tempo mais recente. 

Quando mostrei as imagens a J~ da Iemanj~~ procurei n~o 

lhe fazer muitas perguntas no momenta em que assistia ao 

video 11 
dei ;.:ando-o mais a vontade para ver, tecer OS 

coment~rios que a chasse oportunos e rememorar· eventos~ 

Atitude semelhante mantive com A. do XangO quando leve1 at~ 

sua cas a a gr-ava~'?:o do en terra de S M do Xangb (22) ~ 

A finalidade inicial era apresentar as imagens do rito 

funera 1 , preocupando-me em dei >~ar livre a cena para 

desenvolver· um di~logo com o informante sabre o imagin~rio 

da morte no Batuque~ permitindo assim que ele revisitasse, 

pelo apelo da imagem, a mem{)ria coletiva da comunidade a 

qual pertence. Assim~ al~m de reproduzir a fita de video, 

com o consentimento do Pai-de-Santo, levei tamb~m a camera 

que pudesse gravar as conversas e comentarios 

suscitados no grupo quando .imagens do 

funeral. 

Clptei por registrar com duas c~meras (23JN Uma~ frontal, 

que possibilitava enquadrar (com recortes e sele~bes) o Pai-

(21) Como se v~ oais adiante, a comida teo uo papel primordial no Batuque. Portanto, ser responsavel 
pelo seu prepare e cargo de honra e responsabilidade. 
122) A grava,~o do rito funerario de S. do IangO e citada nesse trabalho algumas vezes coo o nome de 
'Tumulo 724726: dois milhares e outros bichos'. 
123) Essa grava,~o foi realizada em conjunto com o pesquisador Marco Moura Baptista. Porto Alegre, 
1988. 



de-Santo e seus filhos de religi•o que assistiram tambMm A 

grava~~o. A segunda c~mera, posicionada atr•• dele&, que 

buscava, o ponto de vista de quem olha as Tal 

procedimento foi realizado com 0 intuito de obter uma 

refer~ncia do que as pessoas 

urn eventual coment~rio. 

estavam vendo quando fizessem 

Mais uma vez, economizei 

restringindo-me, eventualmente, 

nas perguntas e coloca~~es, 

a fazer algum comentArio ou 

pedir um esclarecimento eobre a figura est~tica contida nas 

t~cnicas corporais expressas pelos membros da comunidad a 

presentes ao rite f0nebre; ou sobre m6sicas e cantos ali 

executados, por exemplo. Intencionava, assim, possibilitar 

aos informantes-espectadores ver as imagens reglstradas 

anteriormente sem tantas interfer@ncias~ Tal procedimento 

que n~o ~ adotado sem uma boa dose de riscos j~ que em uma 

entrevista indireta outros discursos, mais sutis~ que 

se manifestam at~ mesmo atrav~s do sil@ncio. 

Num primeiro momenta, diante de tais reminisc~ncias 

funestas, os 

de religi•o 

certa altura, 

reza ritual 

recordando os 

filhos nada 

permaneceu 

quando o 

falaram, enquanto o lider da casa 

por muito tempo monossilabico. A 

condutor do rito f6nebre cantou uma 

especifica do Orix• Xangd, Pai A. do Xange, 

eventos passados, pareceu ficar muito triste 

e algumas l~grimas cairam de seus olhos. 

Mementos ap6s o sofrimento, seguiu-se urn clima jocose; 

os presentes come~aram a divertir-se muito~ olhando para 

alem das imagens, ao mesmo tempo em que desafiavam as 

55 



situa(;;bes de dor e tr-isteza apresentadas na tela. As 

oc:asieJes de comicidade eram arquitetadas c:om comentarios 

sarcasticos sabre aqueles que chegavam ao vel6rio, sabre os 

jogos de poder que se estabeleciam nas situa~~es captadas 

pela lente da c~mera e, entre eles~ os amigos e inimigos que 

se confrontravam num mesmo espaio~ oportunizando para A. do 

Xangtl e seus filhos-de-Santo espec:tadores de tais imagens 

expec:tat1vas hilariantes. Atitudes essas que revelavam e 

refor~avam a vertente irOnica do mundo batuqueiro. 

Uma situa~~o interessante ocorreu quando chegou no 

vel6rio L\m Pai-de-Santo influente nessa comunidade, mesmo 

possuindo desaven~as antigas com a falecida. 0 ex-marido de 

s= do XangtJ ficou irritado com a presen~a do c:hefe 

batuqueiro. F'or· ir-onia do destine, em um dada momenta~ a 

pessoa que vinha conduzindo o ritual ficou muito emocionada 

e caiu em p~antos, sendo reti~ada da sala. Eis que esse Pai-

de-Santa 11 antip3ticon assumiu a condu~g(o das:. rezas~ dei;.;ando 

o vil.tvo ainda mais hostil. A. do XangO e seus filhos, 

conhecedores da t~ama tensional, nada disseram e ao verem 

essas cenas desenrolando-se na tela~ s6 se olhavam. A sess~o 

de tais imagens desencadeou e>-: c: l ama<;:bes e coment2.rios 

humoristicos. Ironias e malicias advinham do Pai-de-Santo, 

que era apoiado, com risadas, po~ seus filhos~ 

Quando questionei sabre as imagens da morte, Pai A. do 

XangtJ voltou ao assunto da tradi~~o batuqueira, num esfor~o 

para integrar nesse epis6dio drami:\tico recente a 
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personalidade estetica da comunidade em quest•o. Num apelo • 

mem6ria coletiva, evocou em seu discurso a lembran~a do 

funeral do Principe Cust6dio, urn dos mitos de funda~~o dessa 

religi•o. Na ocasi~o~ recordou, ''tocaram a noite toda em 

casa 11 
.. No outro dia 11 Sairam daqui e for am caminhando, 

balanr;;:ando o cai~{~o, ate o cemiterio" 124). Fr-isou para os 

filhos que lhe escutavam que quando chegasse a sua vez 

queria tudo nos moldes antigos~ 
11

0 cai)<'ao vai sair aqui da 

minha casa ( ... ~) Tudo como tem que ser 11 
.. 

Confirmo~ desse modo, que "quando olhamos uaa fotografia, n~o e ela que 

vesos, aas sim outras que se desencadeia1 na mem6ria despertadas par aquela que se tem diante dos 

olhos" 125). Refletindo sobre a mem6ria como tra~o fundamental 

da imagina~~o~ despertada a partir de fragmentos imageticos, 

percebo a coer@ncia do poder fabulat6rio da mem6ria coletiva 

nas situa;~es vividas com J. da Iemanja e A. do Xangb. 

Ambos~ transitando no tempo~ buscavam refer@ncias que lhes 

fortalecessem o 11 Ser batuqueiro'' partir das imagens 

mostraclas- e~ assimq ampliavam-se a= dimensbes do cli~logo 

inicial da pesquisa~ 

L.inguagem privilegiada para os sentidos~ a proJe<;:i3:o 

audiovisual evocou, no exemplo de A. do XangO~ a imagina~~o 

de sua pr6pria morte~ permitindo-lhe urn testamento oral -

registrado pela c:t:lmera acerca da tradi~~o batuqueira de 

funeral que, segundo ele~ 11 estf.::t mor-rendon ~ 

124) Reoeto o lei tor a introdu,ao para referi!ncias sobre o Principe Custodio. A. do Iango, como conto 
na ocasi~o, mora na mesma regi~o onde habitava o principe. 

(25) MOREIRA LEITE, Miriao. A fotoqratia e as ni!ncias huoanas. Rio de Janeiro, BIB, no 25, lo 
seoestre, 1988. p.85. 
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capacidade da mem6ria em organizar- um Ressaltando a 

contexto partindo do retorno de urn fragmento (imagetico) 

vivido, possibilitado aqui pelo metodo de feedback, relembro 

a reac;;:'a:o de J .. da Iemanja. 0 filho-de-Santo, ao ver .. sua 

amiga e irma-de-Santo na tela~ c:ontou mais coisas sobre a 

vida dela, onde trabalhava, sua personalidade, a relaiao de 

camaradagem que e>:istia entre eles .. De alguma maneira~ 

aprofundou-se aquele moment.o presente com a ajuda das 

superficies imag~ticas, contando suas experi@ncias passadas. 

Trabalhar com o retorno da sele;~o das imagens por m1m 

produzidas aos 

conver-sa fosse 

batuqueiros possibilitou nao s6 que a 

estimulada, pela est.et.ica do cotidiano deles 

mesmos, mas-, tambe?m que, a partir de tais superficies~ essa 

tomasse para si um conjunto de estruturas comunidade 

simbolicas c:onfor·mador·as de sua histOria .. A tela 

transformava-se em urn ponto de refer@ncia em que circulavam 

informac;;:bes e motivac;;:bes de ambas as partes. Com a ajuda dos 

fragmentos de imagens, eu lhes oportunizava recriarem o seu 

prOprio universe de representa~bes e, ao mesmo 

compartilhava e compreendia mais sobre as motiva~t5es 

simb6licas que tecem sua vis~o de mundo. 



A capta;~o das notas visuais, mais do que uma grava~~o 

formal que segue uma ordenar;~o lineal'"' e acompanha OS 

movimentos ritmicos de urn 8nico objeto de aten;~o~ pauta-se 

pelo comportamento est~tico da pessoa batuque1ra e pelo seu 

Nesse sentido, procuro explorar o conte0do plural 

das representar;bes intelectuais e sensiveis~ 

guiar pelos interesses diversos (uma teoria, urn pensamento, 

um som~ urn gesto, uma sensai~D) aos quais a pesquisadora se 

encontra submetida. 

E dentro dessa perspectiva que as 1magens videogr§ficas 

do Batuque, 

sintese de 

as notas visuais, s;;(o concebidas como uma 

minhas percepr;~es obtidas durante o convivio com 

a comunidade e no memento mesmo da captar;~o. ExemplifieD~ a 

seguir, narrando tr@s exemplos de grava~bes, sendo que 0 

t) 1 timo caso apresentado aqui, 0 "plano 

import~ncia central na concep~~o dessa pesquisa como um 

todo. 

duas situaibes, ocorridas durante a grava~~o 

das notas visuais "constru,.::llo da estetica circular 11 e 

tltU.mulo 724726: do is mil hares e outros 

respectivamente~ ser·vem como amostras dos caminhos que 

percorri, na maior parte das vezes~ na constitui<;:!;l\o dos 

m•todos de apreens~o das imagens batuqueiras. 
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circ:ular~~~ o objetivo era prepara<;:~o de uma 

pequena festa (Quinzena) que a M~e-de-Santo L. do Bar a 

estava oferecendo, no inver-no de 1993, em homenagem a 

Iemanja~ udona" daquele ana. Durante dois dias, a 

antrop6loga Jaqueline F'Olvora e eu~ cada qual com a sua 

c~mera, gravamos os prepar-ati vas desse ritual (2b). 

Apesar de n~o havermos combinado nenhuma est~tica capaz 

de configurar uma abordagem especifica para a 

criou-se uma sintonia do que mostrar e a maneira de faz@-lo. 

Sem programa~~o previa, os eixos condutores da g@nese das 

imagens registradas eram a movimentai~O da M~e-de-Santo e o 

conjunto de atividades que foram sendo desenvolvidas para 

que a festa se realizasse dentro dos padr~es batuqueiros. 

Imersos na ritmicidade de gestos e a~des como listar~ 

comprar-, l impar, cortar os alimentos~ cozinhar, enrolar as 

balas nos pap~:is crepom, arrumar doces, frutas e balas nos 

pratos e uma s~rie de outros atos, a comunidade mesclava o 

preparative do ritual sagrado com coisas t~o rotineiras como 

conversar e tamar caf~ da tarde~ Esses movimentos e ritmos 

que retomavam a dinamicidade e o colorido da personalidade 

est~tica batuqueir passeavam em nossas imagens 

videogr~ficas. Algumas vezes uma de n6s era solicitada, ou, 

por- iniciativa prOpria, oferecia ajuda para realizar as 

in~mer-as tarefas que envolviam o processo de produ~~o de uma 

(26) P6lvora desenvolve uoa pesquisa nessa casa ha oais de tr~s anos e ouitas vezes havia fotograiado 
o cotidiano, as festas sagradas e os acontecimentos profanes como os desfiles dos carnavais nos quais 
a M~e-de-Santo participa. Essa situa,~o de uo tempo mais longo junto a comunidad• estudada, aliada ao 
seu intense relacionaaento com aquela comunidade, fez com que a presen~a de duas cameras num espa~o 
reduzido, concentrado entre a sala e a cozinha, viesse a coiDpor co111 a ambitmcia de intimidade 
existente. 



festa do contexte batuqueiro. Assim, a c~mera as vezes era 

lado e experiment~vamos uma outra situa~i3:o, dei ><ada de 

atuando no cenario social, observando-o e vivenciando-o sem 

a media~~o do aparato tecnol6gico. 

0 dinamismo vivido no espa~o reduzido e a tendE?ncia 

contempor~nea de aprox1mar o objeto, conferindo-lhe a urn sb 

tempo signific~ncia e maior defini~~o~ ocasionaram metodos 

de apreensilo t~o similares que n6s mesmas~ olhando as 

imagens, confundiamos quem estava operar1do o 

videogrAfico. Al~m disso, a observa~~o das imagens tambE"n 

marcava, insistentemente, a maneira como a sociabilidade e a 

est~tica circular 

festivos. 

batuqueira se configuram nos mementos 

J~ a experi@ncia vivida na produ~~o da nota visual 

"tumulo 724726: dois milhares e outros bichos", l"ealizada no 

funeral de S.do Xang6, no inverno 1988, foi completamente 

inusitada, pais al~m de estar sem nenhum companheiro de 

pesquisa, n;3:o possuia conhecimento algum de uma cerimbnia 

f~nebre batuqueira. Al~m da situaiao estranha (par-a m.im) ~ 

havia uma advertE?ncia feita pelo condutor do ritual de 

realizar o registro 11 Sem apologias!!~ 

interpretei como pedido de discri;~o. Gesto de comedimento 

que busquei manter todo o tempo em que estive com a c~mera 

ligada. As gravaitles come~;;aram a noite~ quando registrei 

parte do ritual destinado ~ velar o corpo e teve uma dura;~o 

de uma hora, aproximadamente, estendendo-se por toda a manh~ 

seguinte, dia do enterro~ 
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Pensando que como em uma emissE\o ao vivo, cada ato, 

cada gesto n)\(o se r-epetiriam no mesmo tempo e espa<;:o, a 

metodologia foi engendr-ad~' a partir da prOpria situai)\(o. A 

escolha do que e como enquadrar, do que valorizar, dava-se 

no aqui e agora .. Assim, adverte o documentarista ingH!s 

Leacock, depoimento originado de sua filmagem~ para a BBC, 

do nascimento de quintuplos em Dakota do Su 1 : "Voct n~o podera 

oudar nada depois. Nada sera filaado uoa segunda vez (,,,) voc~ seleciona e sua sele,~o e que conta' 

IV). Sentia-me em uma situai)\(o similar. 

Sendo a primeira vez que registr-ava urn ritual deSSE? 

g@ner-o, perguntava-me o que privilegiar. Foram os gestos que 

primeiro me chamal .... am a aten~~o, tornando-se a ritmica de 

suas figura~'bes mais urn ei;.~o de construi~O da capta<;:~o. 0 

movimento~ a ritmicidade e os valores expresses nas 

11

t~cnicas corporais 11 

construiam uma ''idiossincrasia social'' 

afirmando a perspectiva daquele grupo (28):: Q balanio dos 

ao som do tambor, do ag~ (29) e das rezas f6nebres; a 

sutil coreografia dos p~s no momenta da locomo~~o; o balan~o 

do esqu'ife. 

Com o equipamento de video, r-ealizava panor-~micas, 

captando a postura dos participantes. As vezes, recortava em 

pr-imeir-o plano as brac;;:os, ao longo do corpo~ em movimento 

pendular; as mE\os, algumas com as palmas voltadas para cima, 

outras abandonadas como um peso que impulsiona o bra~o; 

127) YOUNG, Colin. 'Le cinema de observation'. ln: FRANCE, C. lorg.). op.cit. p. 82. 

128) MAUSS, Marcel. Socioloqia e antropolooia. S~o Paulo, E.P.U. e EDUSP, !974: 209 a 214. 
129) Ag~ e uo intruoento de percuss~o usado no Batuque e tambeo no carnaval porto-alegrense. Grosso 
modo~ e uma caba;a, com llli~imgas em volta, com um cabo para que se possa realizar os aovimentos 

rotatbrios com vistas produzir o soa. 
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fragmentos do caix~o coberto de flares; rostos, express~es~ 

0 olhar- da camera acabou sen do orientado pelo 

movimento~ pelo som e pelo meu sentimento em r-elao;:~o ao 

acontecimento. Da proposta de mover-me tamb~m por impulses 

n~o necessariamente planejados racionalmente, nas formas de 

capta~~o~ derivou uma experi@ncia essencial na constru~~o do 

conhecimento sabre o universo ba·tuqueiro que chamo de 0 plano 

limite'', procedimento metodolbgico de capta~~o de imagens~ 

••p1~~c::;) 1 .i.m.:L teo •• = 

be>.tiLlqllJ.E!'.:i...-e>. 

A denom.ina~~o de 11 plano limite" surgiu apbs terminada a 

gr-ava<;:~o do r-itual de (re)apr-ontamento (30) da M~e-de-Santo 

E. da Oxum, filha-de-Santo de M. do XangO, na pr-imaver-a de 

1988. Tal nota visual foi denominada de "descoberta da 

circularidade 11 
.. 

0 momenta de concepo;:~o for-mal do 11 plano limite~~~ urn 

pr-ocedimento metodol6gico de apreens-a:o das imagens 

videograficas, foi significative, pois j~ havia cinco meses 

que estava gravando rituais entre a comunidade batuqueira 

por-to-alegr-ense utilizando-me do exer-cicio de um estilo de 

capta~~o muito similar em todos eles. 

(301 Segundo POLVORA, J. op.cit. p.!l3, uo fi!ho-de-San\o esU 'pronto' quando 'cuopriu todas as 
etapas rituais de inicia,;o, atraves das qua1s vai incorporando alguns fundamentos da reiigiao•. No 
caso de E. da O•u• que, coo o incendio de sua casa de religi~o, perdeu seus ocultas, one residia• os 
seus Orixas, a Mae-de-Santo precisou refazer os rituais de inicia~~o e ijre-aprontar-se~. 



Or-ientava 

acontecimentos, 

as g rava<;'bes 

atentando 

considerando que sua func;:g(o 

se~;1undo 

sobretudo, 

principal 
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a cad@:ncia dos 

ao detalhe, 

e 11 reconstruir 0 sisteaa do 

qual (o detalhel faz parte, descobrindo-lhe leis eo poroenores que anterioroente n~o se revelavao 

particularoente para a sua descri>~o· (31). Havia, portanto, a preocupa<;g(o em 

descrever as min6cias do acontecimento no interior do todo 

analisado. Utilizava-me do detalhe como efeito de 

detalhamento estetico ou "utensilio inter-pretative"~ capaz 

de narrar visualmente os fatos. 

Com o registro das imagens do r-itual festivo de ·re-

apr-ontamento da Mg(e E. da O~·:um ~ pr-ocedi di fer-E·ntemente. 

Sentia necessidade de pontuar- e restringir meu olhar sabre 

aquele universe~ dit'"'igindo-o de forma fr-agmentada. 

Elabora~~o formal tendo em vista que minha express~o se dava 

a partir- dos fr-agmentos das superficies e que necessitava 

desenvolver uma outra est~tica para a apreens~o das imagens. 

Intuitivamente, no momenta da grava~~o, organizei a 

captac;:~o das imagens de forma a enquadrar~ recortar· e 

delimitar- exatamente o objeto de minha aten~~o, isolando-o 

de seu 

n~o o 

"toclo 11
, e sem me preocupar com outre principia que 

de fr-agmentar- atraves de 0 planos limites"~ o que 

elegia como discurso simb6lico. 

Assim, o que ''inscrevia' 1 dentro do quadro (um pequeno 

fragmento), a meu ver, estava simbolizando o todo, 0 in 

absentia' 1
• A estrat~gia que estabeleci no momenta da 

gr-ava<;:~o faz com que per-ceba esse procedimento como sendo 

{31) Cf. CALABRESE, Osmar. A idade neo-barroca, Lisboa, Edi>Oes 70, s/d, p. 87. 
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estruturado intuitivamente, tecido nas malhas do acaso~ 

Ass:i.m, o uplano limite~~ pode ser lido como a "estetica do 

.imagin~rio
11 ITI), organizado para aproximar-me da est~tica do 

grupo. 

Tra~ava, des sa mane ira, 0 projeto de urn olho 

interpretativo. Cap tan do "slmbolos signific:antesll 113)' apr-eendi 

pormenort?s das partes do corpo, minl\cias dos objetos 

ritua.is, sons, movimentos das roupas~ a dan~a em roda, a 

disposi~~o dos pratos, dos capos e talheres, a arruma~~o dos 

doces, dos bal~es, dos quindins e das flares~ etc. Na maior 

parte do tempo, detalhava as figuras registradas, realizando 

urn esquadrinhamento dos moti vos .~ utilizando planos mais 

fechados e enquadrando o objeto de minha aten~~o exatamente 

no limite do quadro. 

Obser-vando a gr-ava~2to em que utilizei o "plano li.miten 

como forma de captar igualmente a express~o da personalidade 

estetica percebl que todas as image:~ns er-am 

circulares e que as mesma retomavam um todo do comportamento 

est~tico da comunidade estudada. Ou seja, revelavam-·me a 

persist~ncia de uma forma circular que se manifestava nos 

objetos e gestos e;.:postos nas superficies religiosas 

batuqueiras. 

1321 Cf. ROCHA, Ana luiza Carvalho da. Da image• ao texto etnografico, o caos ordenado. {mim.) Texto 
apresentado em Porto Alegre, lla Jornada internacional de Antropologia Visual, UFR65, 1994. p. 10. 
Refletindo sobre 'a linguageo v1sual no texto etnografico', a autora cunha o teroo 'estetica do 
ioaginario' significando 'um modo de dizer-se atraves das imagens aquila que n~o pode ser apreendido 
de outra iormaij, 

1331 6EERTZ, Cli fiord. op. cit. p. 57. Uti l izo-me da express~o 'siobo los signi f icantes' desse au tor 
que os define como 'qualquer coisa que esteja afastada da sioples realidade e que seja usada para 
impor um significado a experHncia~, como as palavras, os gestos, os sons musicais e os artiHcios 
med:nicos. 
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Tal constata;•o levou-me a lldescoberta 11 dos simbolos 

ciclicos no Batuque e dirigiu-me a examinar, sob urn novo 

enfoque, os conhecimento& adquiridos ate 

batuqueiros, sua manipula~~o de 

contr•rios que administram seus valores ~ticos~ 

esteticos. 

marais e 

Essa portanto, pautou 0 enfoque da 

investiga~~o, definindo o eixo dessa pesquisa, como tamb~m a 

con cepc;'a:o na qual construi minha interpreta;~o sobre 0 

Batuque. 

imagens 

Par esse motivo, a partir dai, a observa~~o das 

assumiu urn a maior importi:\'<ncia no processo de 

investiga;~o. 

3-6 C 6 d i. c;;;p:::> <S 

Como j~ detalhei, entendo, quando capto as imagens com 

a c~mera que estou a urn sb tempo construindo simbolos e 

interpretando realidades. 0 acontecer e a rela;•o que o 

pesquisador estabelece com ele tambem determinam o modo de 

apreens•o. Ao selecionar imagens para capta;~o,, 

consubstanciam-se motiva~~es conscientes e inconscientes. A 

c~mera constitui urn instrumento sintetizador e construtor de 

significados. Da mesma maneira, na leitura das imagens, o 

percurso e a apreens~o do olhar COI'T'i 

autonomia~ Pode-se, enta:o~ pensar nas imagens - sejam as 

produz idas pe 1 "' c§lmera ou as articuladas mentalmente~ 
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partir da obse·rva<;:'.t\o das imagens videogr~ficas - como um 

veiculo que sintetiza as percep~Oes. 

"A natureza que !ala a camera e diterente da que se dirige aos olhos", diz 

Benjamim .. E diferente, n~o s6 porque revela urn 11 inconsciente 

6tico", (34) desvendando aspectos que a olho nu ter-se-ia 

dificLtldades em reconhecer e captar, mas tambem por·que 

possibilita a fala imagetica; o olhar que materializa a 

subjetividade, abrindo um outro veiculo para a express~o do 

sensivel e do intuitive, para a linguagem simb6lica que se 

expressa atrav~s das codifica~~es apreendidas pela cAmera. 

E diferente, tambem, porque sendo territ6rio de muitos 

c6digos, a imagem em movimento captada pelo instrumental 

videogrAfico n~o traz somente a mensagem que ~ nosso alvo de 

aten<;:~o e que se gostaria fosse a principal informao;:~o. 

Muitas vezes e urn outro discurso, um outro c6digo n:tlo 

previsto~ n~o inte11cional~ que se sobressai e que, ~ revelia 

do emissor~ chega ao receptor, sobretudo na imagem-video 

ll composta na sincronia de varios sistemas signicos, nas misturas do verbal e n~o-verba1
11 (35} ~ 

Luminosidades, enquad~amentos, angular;:bes, posturas~ 

movimentos, co~es, sons, aus@ncias, etc~ articulam-se numa 

mesma mensagem, p~opo~cionando~ atraves da pluralidade de 

informa~bes, um ample leque de interpreta;~es. 

(34) BENJAMIN, Walter. 'A obra de arte na era de sua reprodutibi!idade tecnica'. In: SEADA, Eduardo 
lorg.). Esteticas do cinema. Lisboa, Publica,ees Do• OuiY.ote, 1985 p.35. 
(35) SANTAELLA, Lucia. A cu!tura das oidias. S~o Paulo, Raz~o Social, 1992 p.16. 



Nessa ser-ie de fatores que venho de fica 

ressaltada, principalmente, a complexidade dos simbolismos 

construidos nas imagens eletromagn~ticas~ r-esultantes da 

plur-alidade de sentidos com OS quais os c6digos se 

comunicam~ Aproximam-se ai as n~o menos complexas imagens 

do universo batuqueiro. Ambas, aliadas ~ minha experi@ncia 

com as notas visuais, os diversos procedimentos de registros 

videogrB.fico~~ e 0 "plano limite!!, e a per-cep~~o das figuras 

circulares nas super-ficies do universo religioso batuqueiro, 

atestaram a necessidade de instrumentalizar-me com conceitos 

j~ elaborados por outros autores. 

Encontrei apoio no "metoda da converg~ncia 11 de Gilbert 

Durand, que a fir-ma "n~o que um (mico slobolo n~o seja t~o significative como todos os 

outros, mas o conjunto de todos os simbolos~ uns atraves dos outros, acrescenta-lhes um'poder' 

siobblico suplementar" 136). Assim na leitura das imagens, percebo 

tanto cad a .is to e' cad a nota visual, 

individualmente, como cada detalhe, cad a fragmento, cad a 

cbdigo, cada quadro, cada momenta como uma pe~a de urn a 

11 Constelac;;:a:o de imagensn, que se pode olhar individualmente~ 

Porem, ao 

sentido~ 

contemplar o todo, as unidades s~o acrescidas de 

F'oderia, po1.- e;.:emplo, desenvolver uma leitur-a por 

136) DURAND, Gilbert. A ioagina,~o siob6lica. 1994 p. 17. 
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meio de uma L1nica nota visual, considerando meu repert6rio 

imaginario sabre o universe batuqueiro~ Mas, ao apro>: ima-

las, partindo da percep;~o da circularidade, os simbolismos 

densificam-se, enriquecendo o territ6rio interpretative. 

Pen so, apoiando-me em Durand, que as imagens 

batuqueiras (os simbolos) convergem porque s~o desenvolvidas 

"a partir de urn mesmo tern a arquetipico 11
: o universe 

batuqueiro; porque -~0 
11

Varia~ees sobre um arquetipo'': a 

mitologia de funda~~o batuqueira~ expressa na ontologia dos 

Entendo, dessa maneil'-a, que as apar'@ncias das 

figuras, nas notas visuais, pod em sofr-er altera;bes e 

tensionam-se, ao submergir de uma mesma partitura rnitica, de 

um mesmo 11 nLtcleo organizador 11 (37) .. Nesse procedimento, as 

imagens-c~mera e vivenciais acabam uma afirmando e ampliando 

a leitura do universe batuqueiro que havia sido feita pela 

outra, num sistema de tr·aduides, metAforas e simultaneidades 

concept.iveis. 

Como o m~todo da conver-g@ncia se presta a trabalhar as 

superficies imagEticas, tende a "marcar pontos de refer@ncia nas vastas 

constela>~es de imagens, constela,aes aproxioadamente constantes e que parecem estruturadas por um 

certo isooorfismo de siobolos convergentes" (38). 

0 trabalho com a c~mera~ as notas visuais, os pianos 

lim~te, mostraram-se eficientes instrumentos de peSqLtisa m 

Mostraram tamb~m que os procedimentos metodol6gicos adotados 

via tecnologia trazem uma contribui~~o especifica ao estudo. 

(37) DURAND, Silbert. Les structures Anthropologiques de l"ioaginaire. 10 a edi>~o, Paris, Dunod, 
1984 p. 40 - 41. Durand diz que partiu de Bergson para nooinar esse aetodo. 
(38) DURAND, G., Les structures. op.cit.p 41. 
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Assim,. essas constela<;:\:les de imagens diversas, 

emprestadas a or-dens de coisas bern diferentes, podem, pela 

converg@ncia de sua a~~o, dirigir a conscit:-ncia para um 

ponto precise, onde ha uma certa intui<;::l!o a saber (39). A 

intui<;:'2{o da estetica da pesquisadora, mediada pela camera, 

converg iu para a estetica do grupo. De toda a pesquisa 

emergiu a for<;:a da no<;::l!o de circularidade. Para trabalha-la, 

utilizarei a seguir, no pr6,.<imo capitulo, c:onceitos de 

alguns autores que refletiram sobre o tema~ potencializando 

a especificidade do trabalho com as imagens. 

Com essa abordagem, a no~~o de circularidade converge 

para as figuras corporais~ gestuais~ musicais, cotidianas e 

rituais das super-ficies batuqueiras, incrementando-se e 

pontuando uma lei ·tura desse universo religiose, que pauta 

sua temporalidade num ritmo ciclico e expressa, nos desenhos 

de sua plasticidade, seu ethos mediador de contrarios .• 

maneira batuqueira de administ~ar o mundo e atualizar a sua 

membria mitol6gica. E o que se v@ no Capitulo a seguir. 

(39) Bergson !n: DURAND, 6., op.cit. p.41. 



IV 

Nesse capitulo~ a partir das 1magens videograficas, 

realizo uma leitura do universe batuqueiro. As notas visuais 

cap tad as com diferentes procedimentos metodoldgicos e 

trabalhadas pel a perspect1va do m~todo hermen~utico da 

converg~ncia auxiliaram-me a construir uma interpreta~~o da 

mane1.ra como os batuqueiros administram o seu tempo e a sua 

soc1ab~lidade. Assim as notas visuais realizadas ao longo do 

trabalho de campo servem como fonte oara minhas reflexbes 

teOricas que nao poderiam ser concebidas sem o suporte 

videografico. 

C.:i.c::1c:>ss.,. IR: .:i. t. .... c:> 50-

0 Batuque • uma religiao cuja liturg1a consagra na v1da 

cotidiana profana do filho-de-Santo, lugares de celebra~~o 

perp~tua dos 

seus Orixas= 

agrega\;'~o na 

vinculos sagrados batuqueiros e OS 

ritmos que instauram os ritos de 

religi~o s~o significativos para um contato 

mais intimo e autorizado do batuqueiro com o cosmos. 

Desde o primeiro momenta de ades~o do individuo aos 
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ritos batuqueiros, ele se transforma, atrav~s da experi@ncia 

vivenciada no seu pr6prio corpo, em elemento mediador da 

rela;~o sagrada entre os Orixas e o mundo dos homens .. 

Media,.:i!;(o que integra uma perspectiva de transcend@ncia 

sublime do seu ser~ 

Distante do l'"'acionalismo do homem 
11 Dcidental 11 

moderno~ 

que baniu as potencialidades da dimens~o divina da vida 

humana, o homem religioso batuqueiro •· ele pr6prio, veiculo 

de uma realidade mais abrangente, pautada no modelo 

consagrado dos Ori;.:as. Essa vis~o de mundo totalizante e 

totalizadora do batuqueiro ~ expressa nesse capitulo 

at raves dos movimentos e rit.mos que regulam sua vida 

cotidiana a partir de seu ethos religiose e da est~tica das 

formas que o batuqueiro projeta no tempo e no espa~o de sua 

comLln idade. 

Acompanho esse homem religioso, que integra o sagrado 

em sua vida ordinaria seja atrav•s de sua pr6pria circula~~o 

de pessoa batuqueira que porta o (corpo) sagrado nos espa;os 

p0blicos da cidade, seja dando posse de cada dia da semana e 

de cada 

para o 

ano a um ou mais Deuses, que passam a determinar 

homem batuqueiro o tempo propicio a certas condutas 

rotineiras, ou ainda a uma serie de outras condutas e 

artificios que evocam seus la;os com os Orix~s~ 

Nesse sentido, partindo do registro visual da vida 

cotidiana e dos rituais consagrados ~ memOria batuqueira na 

cidade de Porto Alegre, chego a personalidade estetica da 

comunidade religiosa. Perfil coletivo a partir do qual s&o 
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constituidos e recriados, por fragmentos dos arqu•tipos seus 

mi tos de funda-=~o do 

urn vivido no processo 

Batuque. Fragmentos que se mesclam a 

de reconstru;~o da pessoa religiosa 

batuquei~a~ adquirindo a dinamicidade e o ritmo da ambi@ncia 

urbana contemporE\nea. Fragmentos que percebo a qui como 

tecido imagin2trio com o qual se veste a atualidade, 

assegurando a perpetua;~o de urn grupo e autorizando-me a uma 

percepo;:~o intima do seu universe imaginative e de seu 

processo de manipula;~o temporal. 

No eterno retorno ocasionado pela constante presen~a rlG 

modelo mitol6gico na vida cotidiana da comunl.OL. 

batuqueira, o 

nLtma partitura 

tempo e simbolicamente dominado e inserido 

de movimentos de repeti;•o. N&o se pautando 

no jogo do acaso, os gestos e comportamentos batuqueiros 

ap6iam-se na mem6ria e por ela s~o autorizados a projetar o 

devir do grupo religiose: uma pr6xima reatualiza<;:&o. 

Nessa Otica~ arma-se urn esquema ciclico de opera~~es 

elementares da 

pela repeti<;:~o 

de contraries~ 

experi@ncia de vida batuqueira que capacita, 

temporal dos eventos lit0rgicos, a media;•o 

reconciliando no tempo valores antinOmicos~ 

Desse modo, come';o e fim, conflito e paz~ fortuna e 

info~tOnio, vida e mor-te, passado e pr-esente, bern e mal 

espacializam-se em urn mesmo campo, sendo vivenciados pelos 

batuqueir-os no gozo de sua complementar-idade, em uma 

per-spectiva circular~ 

Para Durand , na ''simb6lica da repeti~&o do tempo que 

institui o ano e sua liturgia, se manifesta uma inten~~o de 
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integra<;:~o de se 11

esbo~a uma sintese 11 que 

11 contr- i bui na harmonia dramatica do Assim, os 

mitos batuqueiros tendem a sintetizar as antinomias seJam 

temporais~ 

batuqueiros 

sejam marais. Ao serem r-efund ados pelos 

na performance cotidiana, esses arquetipos 

ontol6gicos dos servem coma modelo e resumem 

igualmente a etica e 0 ethos desse povo. 

E, por-tanto, a repeti<;:~o temporal que ordena a 

realidade do 

princi pio de 

contexte batuqueiro. Ciclos esses que atuam no 

identidade da comunidade batuqueira de F'orto 

Alegre. 0 tempo arquitetado no ciclo incessante da 

estrutura esse homem religiose, provocando em sua VlL 

sagrada e profana urn intense tr3nsito de estilos~ coisas, 

Deuses,. pessoas,. presentes,. sentimentos, sensa~~es, 

t~cnicas corporais e comportamentais que asseguram os mites 

simb6licos da comunidade de origem. Nessa proje<;:~o espacial 

do tempo mitol6gico!l o que e ofertado garante e obriga o 

retorno~ Os valores e as regras entre os filhos-de-Santo s~o 

explicitados nos presentes, d~divas aos deuses, apoio moral, 

ajuda financeira, festas ou visitas. 

Centro da cosmogonia batuqueir-a, o n•o atendimento, por 

parte dos Or-i:·:as, de uma solicita~~o que foi 11 paga 11 indica 

realizou exatamente como a vontade dos 

"Pais 11
, ou ainda que o Santo ''est~ de costas'' para aquele 

filho, afetando a cren~;a desse numa vit6ria sobre o tempo~ 

conflitiva que deve ser negociada ate a sua 

\1) DURAND, 6., op.cit. p. 325. 
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revers~o, j.8. que coloca em xeque nao s6 a boa conduta 

religiosa do filho-de-Santo, como a pr6pria legitimidade do 

Nessa pr,;,tica de reciprocidades que, como se 

adiante, objetiva urn a regenera<;:ao peribdica do tempo, 

reinstituindo os la<;:os entre filho-de-Santo e Orix•s, OS 

batuqueiros se freqtlentam em suas respectivas casas de 

religiao. Circula<;:bes que se realizam geralmente para pagar 

urn a visita feita por algum membro da comunidade, 

recomef;ando urn novo processo ciclico de prestra~;:bes e 

contrapresta<;:bes, uma vez que tudo deve ser retribuido. 

As visitas aos lares batuqueiros podem se dar tanto por 

motives banais, como par ocasi'i;(o de comemora~~es festivas 

inseridas (ou nao) no calend•rio ritual. E costume nesses 

percursos corriqueiros 11 levar uma coisinha 11 para o dono da 

casa e para 0 bolachinhas, p~o~ frutas, 

etc.-, simbolos de abund~ncia cares ao grupo, e que s~o 

compartilhados a mesa do cafe durante 0 tempo que ali 

permanecerem juntos. 

Nas celebra~ties, sobretudo naquelas promovidas por 

ocasiao dos anivers~rios dos Orix~s, os mesmos simbolos de 

fartura des sa vez em forma de presentes de aniversario 

como prates, toalhas, artigos de cozinha, enfeites, bolos e 

f 1 ores -- ofertados aniversariante~ As 

dadivas s'i;(o deixadas no quarto-de-Santa (21 ate a hora 

(21 Quarto-de-Santo e o altar consagrado As insignias religiosas e ao assentamento (residencial dos 
Orixas. E ali taobeo que s~o colocados os 'trabalhos' e as 'oferendas" aos Orixas. Simbolicaoente, e 
onde os huoanos saudam e reverenciao os Deuses quando chegao e quando saeo da casa do (a) chefe 

espiri tual. 



consagrada as suas entregas. Memento em que o corpo e o 

rosto do filho-de-Santo curvam-se levemente em dire~~o ao 

solo, expressando rever@ncia ao Orix~~ que o abra~ar~ e sob 

os aplausos e sauda;bes dos participantes, gestos que 

refor~am a manifestaiao est•tica do grupo - o leva a dar uma 

volta pelo 

Aquele que 

tendo como 

presen q.a do 

salao como forma de lhe agradecer a lembrania. 

presenteou e, assim, especial mente agr-aciado, 

retorno a honra e as ben;~os diretas do Orix~ na 

grupo. Com esses atos de doa~~o, os batuqueiros 

intencionam estabelecer uma negocia~~o que lhes assegure uma 

faculdade de domesticar os efeitos dos avatares temporais 

sabre sua exist@ncia terrena. 

Ocul tando a estrutura peri6dica da obrigatoriedade de 

dar e receber presentesq que desenha o tempo na figura 

espacial do cir-culo, os imper·ativos dons e contradons v~o 

ser sempre desenvolvidos, entre os humanos, como gestos de 

aparente surpresa e novidade. 0 comportamento de quem d~ e, 

principalmente, de quem recebe as dadivas n~o costuma 

lembrar- o que ha de inevitavel nesses atos~ As coisas 

tr-ocadas nunca sendo dissociadas dos qLte as trocam isto significa 
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que "a comunh~o e a alian>• s~o coletivaoente indissoluveis. Na realidade, esse slmbolo da vida 

social - a peroan~ncia da influ~ncia das coisas trocadas - apenas traduz, de oaneira direta, o oodo 

pelo qual as grupos iobricao-se constanteoente e senteo que se deveo tudo" 13). 

As trocas repetidas impulsionam os objetos e os afetos 

a circular-em, mostrando que, no universo batuqueiro~ tudo o 

que se· troca (os presentes, os sentimentos, as 

(3) MAUSS, Marcel. Sociologia e Antropologia. Vol. ll, S~o Paulo, EDUSPIE.P.U., 1974 p. 92. 



sociais, comportamentais e corporais) coloca em evid@ncia 

nl\(o s6 um pr-ocesso de unidade temporal, espacializadora de 

um tempo ciclico, construida na fatalidade do calendario 

lit6rgico batuqueiro, mas tamb~m suas pr~ticas rotineiras de 

sociabilidade. 

e de pessoas arquiteta nas casas 

de religii'l:o, a ritmica do tempo no ~mbito do espa~o das 

rela~~es sociais. Alf:?m disso~ todas as coisas possuem algo 

de seu doador, diz r.,·iauss (4), e acrescenta "0 que, no presente recebido e 

trocado tria uoa obriga,~o e o fato de que a coisa recebida n~o e inerte' • Alem de portar 

a seu doador- 1 
11 a prOpria coisa tem alia, e alma~~. F'or- isso que~ 

tamb~m entre os batuqueiros~ aceitar alguma coisa de alguem 

e 11 aceitar alguma coisa de sua ess~ncia espiritual, de sua alla 11 e aceitar, em uma 

perspectiva batuqueira, o ax~ que a coisa possui e retribui-

lo, numa proje~~o espacializada do tempo num ciclo de 

trocas. 

Quando o retorno das coisas trocadas ~ cumprido~ 0 

circulo se fecha. Completa-se a ritm1ca de transa~~o das 

presta<;;'Oes e contrapresta;~es entre o filho-de-Santo e seus 

OrixAs, causando uma liberai~O de tensbes na promessa de que 

tudo recome~e em novos epis6dios dram~ticos de trocase 

Configura-se, desde 

presentes ofertados 

Ori><as. A 

ent~o, um esfor~o para integrar OS 

aos homens e aqueles oferecidos aos 

movimento ciclico, que integra 

come~o e fim~ encena a morte e o renascimento da comunidade 

batuqueira .. No mesmo nivel, dramat.iza-se a tens~o que 

(4) nAUSS, M., op.cit. p. 52, 56. 
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comporta a possivel interrup~~o dessa express~o simb6lica do 

ethos batuqueiro, o movimento ritmico da circularidade nas 

superficies tecidas pelos la~os socials. 

Sob esse angulo, as notas visuais e~ principalmente, 

~~ descoberta da c:ircularidade~~, "constru.,:~o da. estetica. 

circular~~ e "tumulo 724726: dois milha.res e outros bichos" 

au~·: i 1 iam, como pano de fundo, na descr-ir;:a:o do universo 

batuqueiro, na perspectiva de produ~;eco da tecnica da 

circularidade. Por meio delas realize um percurso sob as 

superflcies espaciais das 11 perip€?cias dramaticaS 11 15) da 

concepc;eco temporal de urn grupo de batuque1ros. 0 dominic do 

movimento c1.rcLtlar e seus ritmos e a valoriza~~o da 

circula~~o e das repeti~Oes temporais, gestua1.s e sensoriais 

trazem <!. tona aspectos da arquitetura ''desse modo de estar 

no mundo': batuqueiro constituido por p1'""1.nci pios de 

abund~ncia~ complementaridade de contr~rios, reciprocidades 

e misturas sincr~t1cas. 

A da. 

c:= ..i... ..-- c Ll 1 ~ ..-- .::i.. cl C3i. c:l e:.? •• 

A MWe-de-Santo E. da Oxum viu todos os seus pertences 

que estavam dentro do sal~o consagrado as 

manifesta~bes dos Orix~s, sendo queimados pelo inc@ndio que 

teve 1.nic1.o com uma vela colocada no quarto-de-Sante. 

{5) DURAND 6., op.cit. p~ 323. Utiliza a referida express~o quando se reporta as evolu~aes drasaticas 
que tecem e se estendem no teaoo construido par uaa cultura. 
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Naquele momenta, ela sabia que o fogo estava levando tamb~m 

seu status de 1 icier· espiritual cia religi~o, pais~ sem as 

hierofanias (6), receptaculos e simboliza<;:bes cia presen~a 

dos Deuses, restava a pessoa clessacralizacla. Er-a prec:iso, 

pela repeti<;:.\lo, reaprontar-se na religi;3:o e refundar um 

espa<;:o destinado a circula<;:.\lo dos Santos e de seus a>~~s .. 

Reconstruir um local on de ocL!pando seus 

1'cavalos-de-Santo 11 (7) viessem ao mundo (dos homens) 

atualizar os tempos primordiais~ os mitos de funda<;:~o da 

comunidade batuqueira. Como ja estava em estagio tl,lo 

avan~ado na religiao, os ritos de renova<;:~o temporal de M~e 

E. da O>~um seguiriam uma trajet6ria diferente~ mas 

cumprindo igualmente os pr-eceitos do sacrificio iniciatico 

do Batuque. 

0 procedimento de quem se inicia na religi~o come~a 

com uma consulta ao jogo de bl.t:z ios, administrada pelo 

Pai/M~e-de-Santo, para saber da necessidade de aprontar-se 

e quais Orixas s;3:o donos da cabe<;:a e do corpo al~m do Bara, 

qLle comp 1 em en ta a triade protetora do individuo religioso 

(B). A partir clai, o iniciado vive uma s~rie de rituais de 

trocas de a<;:'ties que t•m como objetivo estabelecer a alian<;:a 

e ajustar o destine do filho-de-Santo com o arqu~tipo de seu 

(6) EL!ADE, Mircea. 0 sagrado e o profano: a essencia das religi~es. Lisboa, Edi>~o 'Livros do 
Brasil', std. p.25. 0 autor propOe o teroo hierofania a fio de indicar 'o ato de oanifesta,~o do 
sagrado'. Afiroa Eliade: 'Esse teroo e cOoodo, porque nlo ioplica qualquer precisao supleoentar: 
exprioe apenas o que esta ioplicado no seu conteudo etioolbgico, a saber, que algo de sagrado se nos 
mostra•. 

(7) Os Orixas qundo refereo-se aqueles filhos que possueo os chama• de •cavalo". 
(8) Segundo PELVORA, J., op.cit. p. 130, a 'cabe,a, all!o de lugar pertencente aos Orixas, e a 
geradora das ~ideias• que governam as atitudes das pessoas*. 
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Or-i>·:a (9). 

Na maioria dos cases, o filho-de--Santo 11 Vai para 0 

ch~o~~, recolhido na case do F'ai-de-Santo, como par-te do 

'*acordo 11 com o seu Ori>~a, ficando de tr@s a quinze dias, 

dependendo do sistema adotado e da comunica~~o com OS 

bDzios. Ajuste de contas com as divindades~ esse cerimonial 

deve se r-epetir-, pr-eferencialmente, a cada ano IU). No tempo 

que permanece no ch~o~ o filho-de-Santo ensaia os primeiros 

passes da constru~~o do pacto com os Deuses. iniciando-se no 

drama arquetipico das pr~ticas iniciaticas e sacrificiais 

que fundam a pessoa batuqueira. 

Os novi~os passam por urn periodo de apr-endizagem, no 

qual seu corpo tor-na-se n~o s6 um espa~o em que a est~tica 

da nova ordem simb6lica encontra uma forma de se inscrever, 

mas tam bern urn instr-umento 11 propicio a canter o sinal de u11 tempo, o tra,o de uaa 

passageo, a deteroina>~o de uo destine" (11). Nessa etapa inicial, quando 

e:::-:per-enciam urn per-iodo de reclus'ao, OS filhos-de-Santo 

comec;:am a con hecer- mel hoi- seu Ori;.~a, 

danl;ar e a fal<ar gestualmente o discurso de seu protetor, 

atualizando-se no interior do gr-upo 112). 

(9) Cf. GOLDMAN, Marcie. A constru,~o ritual da pessoa: a possess~o no Candoable. In: MOURA, Eug@nio 
Marcondes de lorg.). Candooble: desvendando identidades. S~o Paulo, EMW Editores, 1987, p. 127. 0 
autor afiroa que o interessante nesse sisteoa (de aprontaoento) 'e que !he concede uoa certa 
especificidade eo fate de que essa pessoa n~o nasce pronta e acabada, oas e construida no processo de 
inicia,ao atraves de uoa longa serie de rituals ••• que se escalonao por uoa largo periodo de teapo'. 
110) 'lr para o chao• ou "tirar o chao• e um oooento de recolhioento, onde o filho-de-Santo, coo o 
sangue do sacrificio •• sua cab•>•• doroira eo uoa caoa no chao, n~o sentara eo assentos coo quatro 
pes e nao lavara a cab•>•· E uo oooento tenso lapesar de divertido, ja que fica• varias pessoas dentro 
de casal, ouitas vezes realizado no calor do verao porto-alegrense, nas ferias dos filhos. Ver oaiores 
detalhes e interditos desse ritual eo POLVORA, J., op.cit.; CORREA, N.,op.cit. 
112) Guando incorporados suas faces e postura corporal fica• coopletaoente alteradas, contoroe a 
'qualidade' do Orixa (se velho ou OOIDI e do seu teoperaoento los filhos de Oguo e Bara, oais nervosos 
e temperamentais, costumam ficar com uma face mais urigida' e 'pesadau do que aque!es que se ocupam 
coo uo Oxala velho, oais paciente e ponderado, por ••••plo). 
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Mais tarde, e inter-fer-indo dir-etamente no corpo do 

batuqueir-o que, muitas vezes, os OrixAs dar~o seu aviso aos 

·futuros devotos. Na maior par-te dos casos, as praticas de 

inicia~bes no Batuque ocorrem por motives de doen~as fisicas 

ou psiquicas, lidas, paradoxalmente, como a promessa de uma 

ordem ressuscitada. A desor-dena~~o e urn sinal enviado pelo 

Or-i><a da pessoa~ que precisa, ent~o~ entregar-se esse 

chamado par-a recuperar o equi 1 i br· io 1131, intr-oduz ido a par-tir-

da ~~ressurrei~·~o
11 pr-opiciada pelos atos sacrificiais da 

inicia(!;ao. H4"1 outras for-mas de aviso que acontecem ate 

mesmo com pessoas que est~o assistindo pela primeira vez a 

urn a festa de batuque e, subitamente~ na r-itual 

r-elacionada ao seu Ori::.:a de cabe~a. passam mal ou recebem 

algum aler-ta. 

0 primeiro momenta a ser concretizado na prAtica da 

inicia~~o e a 11 1 avagem de cabe~a 11 e, com o tempo, 0 axe de 

facas e/ou de a>·<e de b~zios, conforme o julgamento do Pai-

de-San to 1141.. 0 bori, ri.tual de sacrificio, ~ o .:, 1 timo da 

11
feitura

11
~ quando o iniciado recebe a denomina~~o de que 

esta "pronto" !151. 

E atraves das pr-aticas da inicia~~o e do sacrificio, 

oi131 J. da lemanja, por exeoplo, 1ngressou na religi~o, po 
rque o seu filho estava mal e, consultando uo Pai-de Santo soube que era 'uo aviso do Orixa•. 'Entrei 
pra segurar o gurin, lembra ele, 8

52 ele n~o seguisse, pelo aenos eu seguia e ajudava elea. 
1141 0 'axe de facas' eo 'axe de buzios", tratam respectivamente de uma licen1a para fazer parte 
diretaoente do ritual do sacrificio e realizar o jogo oracular, uma das pr1ncipais coounica>bes com os 
Orixas, atraves dos buzios. Ct. CORREA,N., op.cit. p. 97, 98: 'Ganha axe-de-faca quem: ou vai auxiliar 
diretaoente nas cerimOnias da oatan>a lsacrificio de anioaisi 1 ••• 1' eo 'axe-de-buzios e dado a quem 
ia teo aprontaoento complete e prepara-se para ser chefe'. 
115) POLVORA, J., op.cit. p. 127. 'Fode acontecer tambeo de algueo realizar apenas uo ou alguns 
rituais, n~o completando o aprontaoento, o que determinarl de maneira decisiva sua rela>~o hierarquica 
coo outros irm~os- de- Santo e outros batuqueiros". 



periodicamente reprisado, que os objetos, os instrumentos e 

os seres se tor-nam consagrados, atualizando socialmente a 

mitologia do ciclo na comunidade batuqueira. 0 a to 

sacrificial de animais reside na troca e na inter-rela;~o 

entre vida e morte. 0 sacrificio simboliza a morte do homem 

comum, ao mesmo tempo que afirma a sua vida, diante daquela 

carne animal que se dilac:era, e o seu renasci.mento como 

hom em religiose negociado com 0 Dri>:a. Renascimento 

ciclicamente atualizado e que remete a pessoa batuqueira aos 

seus arqu~tipos fundadores. 

0 Ori>~a alimenta-se 11 Comendo 11 o sangLte que esta '
1
na 

cabe~a'' do filho-de-Santo. 0 sangue possui ax~, for~a divina 

e poder vital. Assim, nessa comensalidade, o sacrificio e a 

obrigatoriedade de sua repeti~~o integram o filho-de-Santo 

ao simbolismo da transforma~~o temporal. Todos os elementos 

que pelo sangue forem banhados em urn contexte divino possuem 

o segredo da Morte e do Tempo. 0 animal que perece simboliza 

a regenera~~o de urn novo ser, divinificado e fortalecido em 

sua integra~~o com uma or-dem c6smica~ 

Pel a valoriza<;:~o tempor-a 1, 

revitalizador que possui 0 sangue, 

atraves do 

refor~a-se 0 

poder 

devir 

c6smico~ o devir religiose. "Qua!quer sacrificio e repeti~~o do ato de cria>~o" 

(16) e, nesse sentido, a altern~ncia de pr~ticas sacrificiais 

arquiteta a circularidade dos fragmentos da mem6ria coletiva 

batuqueira. Caracteristica que fica mais evidente ~ medida 

que o tempo passa e que, preferencialmente, de ano em ano, o 

il6) EL!ADE, Mircea. 0 •ito do eterno retorno. Lisboa, Edi>Des 70, 19BB, p.25 
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filho-de-Santo renova o pacta com seu Ori;{a !" realizando, 

c:iclicamente:- o 

novas boris .. 

exorcismo do tempo atrav•s da realiza;•o de 

Ao repetir o sacrificio, o filho-de-Santo refunda no 

tempo seu ethos batuqueiro, reforo;ando a por essa 

por meio 

da elabora;•o de mitos ciclicos que 

batuqueir-o. 

reordenam as fases da 

e;.~ist@ncia do religiose Entre OS filhos-de-

Santo, e comum ouvirmos sabre a necessidade de 11 dar minha 

obrigar;'i:\o'' ou de 11 dar- de comer pr-o Santo". Tal desejo nasce 

n~o s6 pelo tempo que se esvai~ mas pelo pr6prio cen~rio dos 

dramas existenciais, consequ@ncias dos 11 prazos e~< pi r-ados 11 e 

que se 

e nas 

traduzem por exemplo, em instabilidades emocionais 

car~ncias financeiras, vividas pelos integrantes da 

comunidade batuqueira~ 

Torna-se imperative, ent~o, Halimentar os F'aisl! e, 

dominando o tempo, reconduzir a vida cotidiana ordem 

divina, que r-ein a sobre aqueles que tern as "contas 

ajustadasn com os Deuses .. N~o honrar esse compromisso nas 

sacr-ificiais~ perpetuar 

reciprocidade entre 

destruido por infort6nios. Danos 

a alian~a 

arr-iscar 

da 

ser 

que at in gem 

aquE·les que n~o ttlm o poder de repetir indefinidamente seu 

pacto com os Deuses.~ deixando que o caos se instaure de 

forma, muitas vezes, irreversivel~ participar do 

ciclo total das cria~~es e destrui~Oes c6smicas. 

Nessa perspectiva, o sacrificio implica uma dinamica 
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ciclica onde se negocia uma ~~troca de contraries" (17): 0 

velho pelo novo; o desgaste pela renova;•o. E tamb~m, muitas 

vezes, atr-aves dele que se desenvolvem prAticas m~gicas de 

cur-a~ com 11 trocas 11 (de 6rg~os ou de vida). Interven~6es que, 

num deslocamento de for~as,. objetivam matar a morte, OS 

infortl.tnios, as fraquezas e, atrav~s da reitera~~o proposta 

aos Deuses pelos homens religiosos, domesticar o tempo (18). 

Esse ato torna-se uma estrat•gia batuqueira de engenhar uma 

maior abundMncia e qualidade de vida. 

1\!o periodo das 11

anota~t:les videogl'-~·ficas
11 na casa de M~e 

E. da 0;.\um, essa concep;•o de que a vingan;a do Orixa pode 

ser maligna foi confirmada. Os rumores que circulavam entre 

os batuqueiros acerca de M~e E. da Oxum n~o deixavam d8vidas 

quanta aos pensamentos que nutriam alguns batuqueiros em 

rela;~o ao seu infort6nio. Segundo tais boatos, essa Babaloa 

descuidou-se dos ensinamentos e por· esse mot.ivo acabou 

vitima de urn a desgra>=a ao perder "bens incalcul~veis
0

!! 

consumidos pel as chamas, tendo um enorme prej ctJ zo 

financeiro~ 
11 Elrar;:as aos Or i ;-:as IJ e i:\ :::~ua negociar;:~o com 

eles, nl!;io precisou desfazer-se de sua fami lia-dE>-Santo 

abandonar a legitimidade de M~e-de-Santo sabre OS seus 

(17) DURAND, 6., op.cit. p. 356. 
(!B) Havia um Pai-de-Santo batuqueiro, ja idoso e muito doente, oas considerado "um touro' (de forte), 

al2m de usaber onde est~o escondidas as cobras~, i.e. dominva com maestria os segredos e fundamentos 

da religi~o. Contavam os religiosos que cada vez que ele, era internado no hospital 'morriao uns dois 

ou tr~s que estavam hospitalizados no quarto com ele' e o Pai-de-Santo recuperava-se oais uma vez. 
Esse fato, alem de apresentar uma outra forma de imola,~o, onde o corpo da vltima n~o e diretamente 

tocado, compactua coo reflex~o de DURAND, 6., op.cit. p.357. Esse autor afirma que 'no poder 
sacramental de dooinar o tempo por uoa troca vicariante e propiciatOria reside a essencia do 

sacrificio. A substitui>~o sacrificial peroite, pela repeti>~o, a troca do passado contra o advir, a 
domestica,~o de Cronos'. 
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iniciados 119). Apenas aprontou-se novamente, (re)consagrando 

sua casa de religi~o e assentando mais uma vez seus Orix~s# 

Nesse ato de recriaf!;~o temporal, estabeleceu-se urn a nova 

data de seu bori e, consequentemente, da comemora~~o ritual 

da festa de aniversario de sua m•e Oxum. 

A ritmica do ciclo, por~m, n•o integra a pen as 0 

calend•rio lit6rgico dos rituais de iniciai•O e sacrificiais 

das populai~es batuqueiras porto-alegrenses IM). Cumprindo a 

mitologia do ciclo~ cada casa realiza suas festas maiores 

(tamb~m incorporando 0 sacrificio de animais), geralmente 

por ocasii:3:o do aniversE:\rio do OrL:.t\ protetor da cas a de 

religi~o. Situa~~o cerimonial em que se aproveita para levar 

ao ch•o novi~os e todos aqueles que devem 11 dar a obr.iga~~o~~ 

de 11 alimentar' 1 o seu Santo. 

Nos rituais festivos~ nos batuques, os Orix~s v@m ao 

mundo para dan;ar~ atualizando socialmente 0 t-etorno da 

memOria dos mitos batuqueiros. Como o sacl.-ificio, um 

momenta que remete repetii•o de um pacto c6smico .. 

Positividades que os Orix~s transmitem atrav~s do suor de 

seus fiE?is ocupados, que tem poder pur-if i cad or-.~ sendo, 

portanto, utilizado nos gestos de 11 limpeza 11 das beno;aos 

corporais r-ealizadas pelos Santos aos participantes dos 

rituais .. 

Da mesma forma como acontece nos sacrificios, nas 

119) Familia-de-Santa, geraloente constituida por um llder batuqueiro, Pai ou M~e-de-Santo e seus 
filhos, que slo aqueles que nasceram atraves da 8

l~on, ou seja, 0 lavaram suas cabe~asQ naquela casa. A 
partir do ingresso nuoa casa de religi~o o iniciado entra na rede de parentesco, onde rtera cooo 
refer~ncias $irmlosn, aprimos~, Htiose, Hav6sa, etc, 
120) Cf. CORREA, N., op.cit. p.99- 109. 0 autor fala do 'ciclo ritual' do caiendario litorgico 
batuqueiro. 



87 

dan<;:as, "os rihos coreograficos t~o um modele exterior! vida profana do hooeo ( ... )as dan,as 

ioitao seopre uo gesto arquetlpico ou comeoorao uo memento oitico. Eo suoa, sto uoa repeti1lo e, por 

conseqQ~ncia, uoa reatualiza,~o" (21) dos arqu~tipos batuqueiros. Assim 

mitologia simb6lica do eterno retorno real iza-·se 

igualmente na dan;a, como uma proje~~o l~dica da regenera~~o 

da tempo. 

0 tamboreiro e a musicalidade 

sagradas que trar•a as Orix•s ao mundo. As figura<;:bes que os 

g estes das m•os do tamboreiro delineam no ar dialoga com a 

forma circular do seu instrumento~ 

(21) ELIADE, M., 0 oito, op.cit., p.43. 



Da mesma maneira, a coreografia daquele que toea o age 

e a forma de taca-lo entram em tal sintonia com as 

espacializa~bes e a ritmicidade dos movimentos que parecem 

se unir para figuF"ar a 11 roda do tempo". A trajet6ria do vai-

e-vem do age assemel ha--se ao da sineta que~ 

ininterruptamente, realiza a mesma nota musical, em alus~o a 

cerimOnia ciclica que assegura a perenidade do grupo. 

88 



Nessa ambi~ncia~ a possess~o se realiza~ 0 filho-de-

Santo e "ocLtpado" m~~is uma vez pelo seu Ori>:a - em momentos 

condicionados e assimilados - e todo o seu ser vai indicar 

essa outra condi~;g(o, assumindo r-itmicidade e cade?ncia 

difer-enciadas daquela que possuia ate ent8o e expr-imindo uma 

impr-egna~•o estilistica da comunidade batuqueira 1n1. 

Atr-aves da dan~a de cada Or-ix•, que se desenvolve ap6s 

a in c:or-pora~'Eto ~ 0 filho-de-Santo iidian10a da 

complementaridade e os vinculos com a realidade sacra 

estabelecida pela configura~~o dram~tica do espa10o e da 

manifesta~~o ritual. 0 Orix~ desce ~ terra, ocupando o seu 

cavalo e ~ o batuqueiro~ por meio de seu prbprio corpo, que 

se torna o veiculo da materializa~•o do sagr-ado realizando 

uma das formas consagradas desse pacta religiose, a dan~a~ 

Cada gesto e comunicalit=~O, 

urn ritmo, de um movimento e de valores arquetipicos. Essa 

estetiza~•o corporal nar-r-a uma histbl'""ia que deve ser 

apreendida pela comunidade e par aquele que desenvolve a 

performance .. 0 enredo dos Deuses-her6is • transformado em 

imagem sensorial (sons, suor, vibra~bes) atr-aves do filho-

de-Santo que, eleito por seu Orix•, por ele e possuido para 

rodar. 

A coreografia ritmica , p0blica, auxiliar~ no processo 

de integra~~o do batuqueiro a seu universe religiose e a 

1221 PAULA CARVALHO, Jose Carlos de. A corporeidade outra. In: Recordar Foucault. 1985. p.75. 0 autor 
apresenta a ideia de que na possess~o o corpo passa de uo estado onde escapa as regras da banalidade 
cotidiana e- passando por uo estagio interoediario, que ele chama junguianaoente de 'corpo sutil', 
ligado ao sens\vel, onde estaria suspenso de regras- encontra uo outro espa1o taobeo sujeito i 

noroatiza,ao. 
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seu Santo~ reafirmando o seu proprio 11 C6digo de emo~t)es 

estEticos!l (231 e o da coletividade Todos os seus sentidos 

se processam e, atrav<-?s da sensat;~o do proprio corpo, a 

imagina~~o permite ao filho-de-Santo apreender o simbolismo 

do cosmos batuqueiro como urn todo, o que lhe possibilita 

entender as mensagens dessa estetica gestual. 

Pr~ticas figurativas cumprem tambem seu papal modelar 

na estrutura;~o da personalidade estetica e na vis~o de 

mundo ba tuquei ras ~ I! Guando o Orid volta a Terra, deve dan~ar e mimar lendas conhecidas 

e o senor gesto, o menor passe tem sua importancia.{ ••• ) Por ocasilo dos orixas a Terra, os trajes 

rituais, as insignias levadas pelas iniciadas em transe, as ritaos, os cantos e a coreografia 

perpetuam lendas que forma• uoa heran>a preciosa que a ya•O (iniciada) transoite de gera,~o em 

gera~~o" (24) 0 corpo~ atraves dos fragmentos repetidos e 

resgatados dos mitos de funda;~o batuqueira, n•o s6 atualiza 

como ele mesmo se torna uma mem6ria coletiva, o produtor de 

Lima histOr·ia, urn simbolismo que sintetiza a harmoniza~~o do 

passado e do devir dessa comunidade. 

1\las festividades batuqueiras, som das primeiras 

sauda~bes feitas pelo tamboreiro, saudando todos os Santos, 

de Bar~ e o toque dos instr·umentos musicais (o 

tam bOt-, o age e a sineta) desenha espacialmente a figu~a do 

circulo. 1\lele, homens e mu l her·es est'a:o separados; ambos se 

organizam levando em conta a hie~arquia religiosa do pante~o 

batuqueiro. Os filhos de Bara~ Ogum, Ians~, Osanha, Oba, 

(231 Cf. LEROi-60URHAM, A., Le geste. p. 82, 83. 0 autor define 'c6digo de eoo,oes esteticas' aquele 
que Bassegura ao sujeito etnico a mais clara inser~~o afetiva na sociedade•, fazendo-o reconhecer os 

valores e os ritmos de sua propria comunidade. 
(24) COSSARO-BJNON, Giselle. A filha-de-Santo. ln: (org.). MOURA, Carlos Eug~nio Karcondes de. Meu 
sinal esta •• teu corpo: escritos sobre a relioi~o dos Orixas. S~o Paulo, Editora Agora, 1981 p. 130. 
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X a pan~, O;.:um, IemajA e OxalA formam um circulo repetindo em 

uma partitura de rezas, de sauda~~es, de movimentos, de 

gestos e de ritmos, fragmentos das peripecias dramAticas 

dos Deuses (25). 

E o tamboreiro quem 11 puHa 11 os "aH8s 11 cantados que os 

filhos-de-Santo respondem enquanto daniam organizados em uma 

r-oda. Aqueles que n~o est~o incorporados seguem a partitura 

hierArquica das divindades, encenando suas figura~~es 

arquetipicas e fazendo coro para cantar as 1'hist6riaS 11 que 

ni!(o tt!m possibilidade de entender em sua inteireza j~ que 

narradas em yoruba, mas que s~o assimiladas e 

perpetuadas a partir dos cOdigos gestuais e das sonoridades. 

(25) A repeti,~o e que confere realidade ao aundo religiose do afro-brasileiro porto-alegrense. Os 
rituais, as gestos, as espa~os, os objetos, as cores, o teapo, sejam profanos ou sagrados assumem "o 

significado que lhes e atribuido por repetirem deliberadaoente esses atos praticados 'ab origine' por 
seus antepassados. Hesse revivescer ha uoa suspens~o e nega>~o do tempo que se atualiza sob uma nova 
foroa.Cf. EL!ADE, M., 0 mito. op.cit., p. 20. 



92 

E assim que, por e~-templo, em algumas rezas para Bara, os 

participantes da dan(;a giram a m~o direita com o polegar 

estendido simbolizando a chave, fragmento arquetipico desse 

Santo, que tern o poder de abrir e fechar os caminhos. 

Urn outro gesto que mimetiza os atributos dos Orix~s • 

aquele destinado a Ob~. Alternando movimentos • direita e • 

esquerda!l os participantes da roda lembram que a divindade 

trabalha no pil~o para preparar o amal~ (comida ritual) para 

XangtJ, seu mar-ido. 1"1as essa mesma dan~a 11 r-elata 11 tambem que 

Ob~ perdeu a orelha, enqanada por outr-a espo;;a de 

Xango - que a aconselhou a colocar o 6rq•o auditivo na 

iguaria do OrixA. Assim, ao mesmo tempo que soca o pil~o com 

uma m~o, tr@s vezes para cada lado, com a outra, Db~ esconde 

a orelha que lhe falta. 

J~ Ians•, Deusa de temperamento forte, dona dos ventos, 

dos raios e das tempestades, tern na apresenta;~o de seu mito 

muitos giros corpor-ais. 

Em urn a}{~ 11 tirado 11 para Ogum~ os corpos adquirem uma 

outra figura;~o, deixando-se cair repetidamente de um lado 

para outro, empinando, a cada embalo lateral, uma qarrafa 

imaginiitria a boca. Essa e:.: i bi (;il(o marca a l".itmicidade da 

bebedeira, se e que possivel ao lei tor imaqin~-la, 

relatando o costume (e a "fraqueza" moral) desse Santo 126). N 

1261 A incorpora,~o e uo oomento ioportantissioo e poderoso. Huoano e extra-humano fundem-se 
divinizando o corpo do batuqueiro ocupado, mas tambeo o espa50 e o grupo. A rigor, no oooento da 
incorpora,~o, todas as lioita50es fisicas do devote ficao suspensas. N3o ha cansa,o, doen5a ou 
defeitos que possao inibir a for5a do Orixa no oundo. Aleo disso, como a dan5a e uo ato que se 
apresenta no social, peroite taebeo o acontecimento de uo dos oooentos de destaque da performance 
individual do batuqueiro. 0 grupo observa as varia>Oes pessoais, o desempenho, o tempo que o Santo 
'ficou no oundo', com quem eo que falou, etc. E coouo o cooentario valorativo de que o Orixa do 
fulano 'e uo arraso' ou 'ouito bonito', arguoentando sobre o bailado que se estabelece quando devoto e 



a dan<;:a dos Ori}:i:\s, OS minimos gestos e movimentos 

corporais sEto ovalados: nos cotovelos e nos ombros, nas 

coreografias dos pes, das m"S:os, dos bra~os, do tronco, no 

mimetismo dos gestos que constroem obJetos imagin8rios, 

refor~ando a id~ia de uma grami:\tica circular, inserida em urn 

contexte mediador de contr.arios (bern e mal; vida e morte; 

conflito e apaziguamento, etc) que~ ciclicamente, atualiza o 

pacto entre 0 filho-de-Santo e seu Ori}:a protetor, 

refor<;:ando sua personalidade religiosa 127). 

Nessa perspectiva~ tens~es e ambigtiidades contornam as 

formas ciclicas mediadoras de contraries, E}<pressas na 

estEtica circular. A dan,:a celebra 0 momenta da 

incorpora~~o, urn contraste quase sempre harmonioso entre 

filho-de-Santo e Orixa, numa unifica~~o temporal. Uma uni~o 

de contrar·ios que tece a cir-cularidade do Deus entre OS 

homens, fazendo do corpo do devoto um instrumento de sua 

manifesta~~o. ''Ser optar por essa viv~ncia 

marcada pelo simbolismo do ciclo implica o regist.ro de 

permanente e complexa rela~~o, cujo rompimento pode n~o s6 

ocasionar gr·aves puni~bes provocadas pel a ira 

Deus est~o juntos realizando a ritualidade gestual. Kas, cooo leobra POLVORA, J., op.cit., 131, esse 
taobea e 'o oooento de ver le bisbilhotar) sobre 'como v~o· os Orixas dos outros' , se s~o 

Mverdadeiros"~ como estlo sendo tratados pelos seus devotos eo grau de satisfa~~o dos Deuses coa essa 
rela>~O entre eles • 
127) Cf. igualoente KOLLER, Regina P6lo. 0 corpo eo movioento: oortos e Deuses na dan>a de S~o 

Son>alo. lmim.), Caopinas, UN!CAMP, 1992. Nesse artigo, a antropbloga realiza uoa analise estetica do 
discurso coreografico da oanifesta,~o religiosa referida. Na lnvestiga,~o etnografica da dan,a de S~o 
Son,alo, Mdller percebe a persistencia des desenhos, atraves da disposi,~o dos corpos no espa,o, do 
circulo e da linha. Dai pode-se inferir, assoc1ando a esse trabalho, que estas foroas 'falam' de uoa 
concep,ao de oundo e de uoa ooralidade n~o dual e, provavelaente, como aponta a linha, hierarquica. 0 
que interessante e que, convergindo com a proposta aqui apresentada, a autora tenha percebido nas 
foroas espacializadas pelos participantes do ritual uoa oaneira que os oesoos encontrarao de e'pressar 
seu ethos e vis~o de oundo. 
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segundo as cren ~;as=, dos a to res sociais batuquei!""os, como 

tambem comp~omete~ a pe~petL1a<;ll\o da p~opria comunidade~ 

Porem, e dentro da din8mica ciclica que se constr6i uma 

unidade temporal~ onde o caos sempre pode ser ordenado, a 

partir de procedimentos rituais. 

Nessa dimensll\o e que E. da Oxum, que me emprestou sua 

historia pa~a que percorresse esse caminho~ lavou novamente 

a c:abe~a, com seu Pai-de-Santo M. do Xangb. Realizados os 

sacrificios e as consagra~6es necess~rias, E. da Oxum veio a 

tornar-se, mais uma vez, uma M~e-de-Santo legitima perante a 

comunidade batuquei~a, apta a promover pactos c6smicos, 

intencionando reintroduzir a ordem 

permanentemente amea~ado pela deso~dem. 

A • • c: C3 ....... s. t .-Lt. c;;: ~ c:::J! 

c:: ;i_ .-- c: Ll 1 ..a. ..- •• 

em um uni.verso 

As imagens gra\tadas na n contru~~o da estetica circularu 

mostram que na casa de M~e L. do Bar§, todos c:ome~aram cedo 

a p~epa~a~ a transfo~ma~~o da sala de vis.itas em salll\o 

~itual. Nll\o sem antes tamar urn born caf~, com p~o ''e alguma 

coisinha mais 11
M Rito de comensalidade reprisado inl.tmer-as 

vezes durante o dia cotidiano desses religiosos que 

tEm, na confraterniza;~o, nem sempre tranqOila, ~egad a a 

caf~, cigarro e alguma coisa para comer, urn ponto de 

encontro fortissimo do exercicio de sua sociabilidade. 
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Observo na nota visual que na preparac;i;\o das 

festividades batuqueiras h~ duas constru~~es simult~neas dos 

territOries de sociabilidade coletiva que expressam o ethos 

desse grupo: a preparac;~o dos alimentos e a elaborac;~o da 

plasticidade do ambiente e dos objetos. A estetizac;i;\o do 

ambiente batuqueiro envolve a produc;~o visual do espac;o da 

festa e 

en tram 

a ornamentac;~o das comidas que, depois de prontas, 

no mesmo processo de enfeite~ devendo 

obrigatoriamente ficaF' 11 bem bonitaS 11
• 0 motive de tanta 

beleza e que os alimentos s~o oferecidos aos Deuses e, em 

seus names, aos homens religiosos ou simples visitantes que 

participam como convidados nas festas batuqueiras. 

Na cozinha, N. da Oxum, respons~vel, junto com J~ da 
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I emanj ~, pe 1 a pr-eparao;:;;:o das saborosas refei~bes da testa~ 

falou de seu esqL1ema de tr-abalho: 

diz ela, referindo-se as panelas, bacias e demais apetrechos 

devidamente limpos e colocados sobr-e os balcbes. A limpeza 

da cozinha e dos seus utensilios ~fundamental, pois afirma 

as pot~ncias ordenador-as da vida. Sujeiras e restos de 

comidas, "sobr-etudos as 11 atraem OS eguns
11 

.q 

espiritos dos filhos-de-Santo mortos, que pod em vir 

atr-apalhar as festividades .. 11 Batuqueiro (_ .. ) tern que saber 

o sentido da limpeza 11 
r-efor-~ava J. da Iemanja enquanto 

cozinhava, lembrando a importancia do asseio para a maior 

parte dos rituais religiosos da casa. Por isso, durante toda 

{:."\ produ~ao das comidas a lour;a vai sen do r-epetidamente 

lavada!'i nada restando sujo na pia ou no balc~o. 

Como jb comentei a prop6sito das pr~ticas sacrificiais 

e inic:i2tticas, as festas do batuque s21o marcadas pel a 

abund:t:itnc:ia, tr-aduzindo-se em ver-dadeiras ocasi.Cies 

or-giasticas de cunho gastronOmico. Ao contr-~rio de algumas 

religiees, que v~em no controle do ritmo alimentar, como o 

jejum e a abstin@ncia, urn meio de alcan~ar a harmonia com o 

cosmos e uma sintonia com 0 sagr-ado, no comportamento 

batuqueir-o e o e>~cesso a 1 imentar- compar-tilhado com a 

comunidade que opera a inseFi~O num plano de r-enascimento 

c6smico e afirma a personalidade coletiva mundana (28). 0 

(28) Cf. MAFfESOLI, Michel. A conouista do presente. Rio de Janeiro, Rocco, 1984, p. 46. 0 autor 

afiroa: '0 aoor da cooilan>• conteo eo si uoa inegavel sabedoria oundana, a unica que oerece aten>1o, 
pois !iga estreitaoente a nostalgia do presente e o deseio de coounh1o. A ordeo da festa e , portanto, 
oetafora acabada da uni1o entre cosmos e sociabilidade'. Percebendo o carater oundano, festivo e, 
portanto, 'presentelsta" do batuqueiro penso que a refer~ncia desse sociologo e 0ertinente eo 

rela>~o ao universo batuqueiro. 
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equilibria metafisico processa-se no tubo digestive 129), em 

urn simbol.ismo alimentar em que a ingest~o de alimentos e 

bebidas consagrados apela as imagens c6smicas e ciclicas das 

origens agrarias de tais grupos urbanos 130). 

Os batuqueiros comem muito, e o assunto alimentar estA 

sempre na pauta, valorizando o dominic culinario e 

r-emarc:ando as prefer~ncias dadas em todos os mementos de 

sua vida .. "Um bom batuqueiro comec;:a pela cozinhan, costumam 

afirmar os nantigos 11
, como l'-121:e L~ do Bara e Pai A~ do Xang'b 

(geralmente o tamborei r-o dos rituais de ~1~e L. do Bar a), 

11 pois se ali estiver~ err-ado, nada mais vai. dar certo 11
• AlE:?m 

disso!l a comida e como se fosse uma 11 rever@ncia ao Orix§ 11
, 

' 1 ~ tamb~m a seguran~a, ... a gente d3 pro Santo pro Santo dar 

De Bara a Oxala, cada urn tern uma comida especifica que 

vai depender tambem do 11 lado 11 (tradi;8o) da casa. As festas 

de religi8o s~o marcadas pela vivacidade das imagens da 

abund~ncia, simbolizada nos alimentos e nos adere~os que 

figuram na ambi@ncia do ritual~ S~o eventos caros, pois al~m 

das balas, doces e bolos, as car·nes (geralmente de 

animais sacrificados)~ todo£, ser·vidos em pratos 11 bonit.os 1
' e 

ornamentados .. 

(291 LEROI-6DURHAN, A., op.cit., p.!Ol , 102. 0 etnologo observa que as grandes escolas o!sticas da 
India, da China e do lsl~ "tenderao a substra,~o do ritmo pela conteopla,~o e controle do aparelho 
visceral 11

• 

130) Cf. ROCHA, Ana luiza Carvalho da. le sanctuaire du desordre, ou !'art de savoir-vivre des tendres 
barbares sous les Tristes Tropigues, Etude sur l'esthetique urbaine et la oeooire collective au sud du 
Bresil. Tese de doutoraoento eo Antropolgia Social, Paris V, Universite Rene Descartes, Sorbonne. 
1994. A autora elabora a teoria de que a cultura popular, oriunda das ra!zes indigenas e africanas da 
sociedade brasileira, operadoras de cadeias oitologicas agrarias, coo o advento da Republica, sofreo 
um processo de ioplos~o nas suas coounidades disseoinando fragoentos de sua cultura no espa,o urbane, 
configurando a estetica das cidades brasileiras. 



A. do Xangtl listou os Santos e suas prefer-Encias 

alimentares. Muitos desses Or-i>~as s~o agraciados tambem em 

rituais peri6dicos da liturgia batuqueira e alimentados 

semanalmente nas casas de religi~o. Quase todos s~o honrados 

sendo presenteados com frutas por seus filhos-de-Santo, 

como e o caso de Ogum, que alem do churrasco~ recebe 

oferendas de peras e laranjas azedas~ Nos rituais festivos 

ou 11 Silenciosos 11 (sem festas nem toque do tambor) em 

comemora~'~o a XangO~ quando se prepara urn amal~ ''para pedir 

alem das bananas, a laranja do 

umbigo ( l aranj a Bahia) . Quanta A Oxum e A Iemanj~, tratam-

se de 

Pai de 

divindades que apreciam quase todas as frutas. Ja ao 

todos os Orix~s, Oxal~, que n~o admite outra cor que 

ng(o seja o branco, so lhe pod em ofertar COCO~ Para 

11 ado~ar
11

~ agradar ou pedir desculpas pro 11 anjo da guarda 11
, o 

batuqueiro tern que especializar-se numa culin~ria A base de 

bolos e doces. Porem~ no preparo dos alimentos rituais, ao 

temper~- los, 0 batuqueiro deve lembrar de jamais usar 

pimenta~ pais no Ori;.:a pode ficar mais brabou ~ 

No>. alquimia alimentar, ha misturas de ingredientes, 

( 
11 truques n e usegredos 11

) que o lider espiritual deve estar 

apto a concretizar com precis2:o e sem car@ncias, para que 

surja efic~cia na sua negocia~~o com os Deuses. 0 

microcosmos alimentar repete o microcosmos religioso 

batuqueiro~ 'lPra conhecer o Batuque tern que saber da comida~ 

tem qc•e saber preparar todas elas direitinho pra cad a 

98 



99 

Santo' 1 
~ disse a M•e-de-Santo L. do bar-a 1311.. Esse pr-epar-o, 

acr-editam alguns lider-es da religi~o~ deve ser feito em 

s6 em respeito aos 11 F'ais", mas tambSm como uma 

maneira de fortalecer o ax~ da oferenda~ 

E igualmente em t~cnica da 

circularidade de dons e contradons (321 que se estabelece 

entre o batuqueir-o e seus Orix~s o n~o uso de talher-es 

dentJ·-o de uma c:asa 11 Em sinal de respeito aos 

Ori::<2s se come com as m2ios", adver-tia Pai A. do Xangb. Tal 

regra incrementa o prolongamento do visual dos gestos 

corriqueiros e dos preceitos rituais. A medida que todos~ 

(31) Oepoimentos de M~e l. do Bar, retirados de POLVORA, J., op.cit. 
132) Utilizo-me das expressaes dons e contra-dons tendo cooo referencia o 'Ensaio Sobre a Dadiva' de 
Marcel Mauss, no sentido da obrigatoriedade de dare retribuir presentes. Cf. Mauss, M. op.cit. 



por alguns mementos, lambuzam os dedos e as m~os comendo o 

amala, a base de pir~o semiliqQido~ carne e verdura picada, 

OS religiosos batuqueiros, recusando a separa<;::l;{o e o 

isolamento, asseguram sua fus~o com os Deuses atrav~s da 

ingest:l;{o (sem intermedi~rios) de alimentos sagrados. Aos 

participantes novatos, que est~o chegando pela primeira vez, 

freql\ente estranharem tal forma incomum de ades:l;{o 

simp~tica aos Deuses e se v@em na d6vida em aceitar a oferta 

de certas guloseimas~ como os doces com calda, por exemplo. 

Na sala~ do Bar§~ D. da Iemanja e M. da Ians~ 

tomavam caf~ e conversavam com urn filho-de-Santo da casa que 

ia comprar as frutas na Ceasa. Desencadeou-se entre eles uma 

controv~rsia sabre o que comprar, as quantidades e a decis~o 

do que fazer· em termos de comidas e bebidas. Mae L. optou 

por fazer o atan (bebida do Ogum 

g rose 1 ha ) , ao inves de adquirit- mais 

festas batuqueiras, e de praHe~ que os 

financia-l as~ seJa dan do alimentos 

referentes aos SELlS Santos seja 

base de frutas e 

refrigerantes. 

filhos ajudem 

geralmente 

atraves de 

Nas 

a 

OS 

uma 

contribui~~o financeira 

as demais despesas~ que 

que serve para pagar o tamboreiro e 

n~o s~o poucas. 

contido nas comidas - de alguns Santos que os participantes 

recebem ao final da festa. A M~e-de-Santo pensava em n~o 

fazer mer-cado naquela Quinzena, mas ainda estava insegura. 

N~ da 0}<Um interveio, compreensiva~ argumentando que a "!'-1~e 

gosta de fartura e tern medo que as pessoas saiam falanda!l 
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(mal), dizendo qLte o Batuque 11 estava pobrezinho 11 
~ com pouca 

comida .. 

Envol to em papel de embrul ho, o 11 mercadou contem o 

Orixas. Uma bandeja de papel'2>:o com bolos, 

balas enroladas em papeis coloridos, pipocas, carnes e 

farofas estrutura urn pequeno 11 jardim 11 alimentar que 

distribuido, no final, aos participantes do ritual. Esses, 

levam partes do presente para casa, inserindo-o em seu 

cotidiano, pois, geralmente~ deixam a bandeja sabre a mesa 

da sal a ou da cozinha .. r~ssim ~ tE'm oportunidade de 

visualizar, saborear e compartilhar o divino vivenciado no 

r""ito com aqueles que la n'2>:o puderam estar. Dessa forma~ o 

11 mercado" prolonga a e~.;periE-ncia ritual e investe na 

abrang@ncia da interfer@ncia do cosmos no espa~o-temporal 

dos filhos-de-Santo. 

Ao redistribuir e fazer 

consagradas, o umercado 11 concretiza 

fund a a eucaristia batuqueira, 

circular 

o ciclo 

refor~ando, 

as 

de 

iguarias 

trocas e 

segundo OS 

preceitos dessa religi~o, o contradom divino, a prote;~o dos 

Deuses para os humanos~ e>:pl icou F'ai A. do 

Xangb, ll representa a fartLtra ( ... ) pra nunca faltar 

comida. A gente deu pro Santo eo Santo ta dando pro povo". 

E o principia da reciprocidade, atraves do qual Ori>:as e 

religiosos travam seus dialogos. 

A conversa de M'2>:e L. do Bara, D. da Oxum e M. da Ians• 

continuava, mas ja falavam das batatas doces (da Ians'2>:) e 

l istavam as frutas que o filho ia comprar e levar no final 
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da manh~ do out~o dia. 

Acostumados a serem coordenados por uma filha de Bar~. 

que privilegia e o empenho de seus subordinados, 

aqueles que chegavam tratavam de integrar-se em alguma 

tare fa sem deixar, por~m~ de perguntar a opini~o da M~e-

de-San to. 



1.03 

meia a idade~ c. ritmo e~ conseqtlentemente~ a 

posi~~o hierbrquica jB com mai:::~ c!e 80 a nos, 

eram satirizados em meio a cochichos. lsso, n~o imp£0dia, no 

entanto, que ela fosse sc,licitada constantemente 

opinar sobre as tarefas que estavam sendo desenvolvidas. 

1::'.j con ci 1 ia~ao de contrE:\t"'ios., urn dos pontos cent.rais 

desse universo de origem afro-brasileiro~ aparece aqui dE~ 

tens.i.onando de poder no 

contexto batuqueiro em pequenos 

dos filhos-de-Santo. t~iov i men tos dt~ jocosidade e comicidade 

que urn tom carnavalF-.?SCC) e compbem e.. vi.\tE:!ncla 

coletiva do grupo. 

Na fam.i.li2, de hiet'"·ar·quia que 

diferen~as no tempo~ ~ delimitada nas pr~ticas de inicia~~o~ 

co1,...respondendo de urn con !·te c i men to dos 

fundamentos reli.giosos que capa.c.itam a um dominio 

tecnicas de nec:Joc.i.a;:f#o com o cosmos~ Assim, os irm~os mais 

mo~os. devem obediEncia aos mai :;;:. VE! 1 hos !' enquanto o Pai ou 

!1Be-de-·~3an to autor .. id;;:\de mEI>~irna sobrt? seus 

descendentes, muitas vezes desfrutando-a de forma radical 

133) ., em bora con·::;tan temen tt.7 1 ..... e 1 at i viz ad a pel a contes.tE1;;:ao 

OS F'ais. e tern 0 

as. minima~:. co1sas~ tendo~ en tanto~ que 

negociar periodicamente seu poder m&gico com os Orixbs. 

{33) POLVDRA~ J.~ op.cit., que realizou sua pesquisa em casa de M~e l. do BarB.. ailrma que JalBlS 

presenr:iou a chefe espiritual tomando atitudes autoritarias. Porem, afirma oue ha depoimentos dos 

filhos deL. do Bara que iembram que ela nera fogo~. quando mais mo~a 1 confirmando a hipbtese de que a 
velhice provavelmente tenha aplacada a irritab1lidade autorihria comum aos lideres batuqueiros. 



A todo momenta as pessoas, mesmo em meio A ambi~ncia 

irreve~ente permeada de piadas e risos!! dirigem-se aos 

1 ider-es para per-guntar-, par-a mostrar, par-a receber a 

apr-ova~;:'aio em r-ela~;:•o • tar-efa que desenvolvem. N•o ter- esse 

compor-tamento que administra as diferen~as pode significar, 

par-a o filho-de-Santo, desr-espeito ir-r-estr-ito a figur-a do 

F'ai OLI Miae-de-Santo na hier-ar-quia do universe batuqueiro. 

Car-valho, analisando os fator-es de mudan~;:as nos cultos de 

Xango do Recife, extensiva, segundo o autor, ao Tambor de 

~1ina e ao Candombl•, obser-va situa<;:iao mais tensional do que 

a r-egistr-ada em Por-to Alegr-e, por-que sem a interven~;%to 

cc<mp 1 ice do r- i so: "Gualquer sudan>• signi ficativa s6 pode ocorrer por decis~o do llder da 

casa ( .•• ). A rela,~o pai-filho-de Santo (ou oAe-filho-de-Santo) n~o poderia ser aais vertical e 

irreverslvel que nesses cultos, todos oarcados por uo autoritarisoo realoente instranspon!vel. ( ••. ) 

Eo outras palavras, a influ~ncia dos filhos nas tooadas de decisaes e olnioa" 134). 

Tal compor-tamento de uma sociabilidade conflitiva 

batuqueir-a pode ser entendido de uma forma mais abrangente. 

Tomando-se em considera~~o o fato de a sociedade brasileira~ 

em sua forma~~o~ pautar-se por hibridismos, misturas e 

combina~des de diversas influ@ncias culturais, pode-se supor 

que as rela~~es internas dos seus grupos inspirar-se-iam em 

(34) Cf. CARVALHO, Jose Jorge de • A for>• da nostalgia. A concep>~o do tempo hist6rico dos cultos 
afro-brasileiros tradicionais. ln: Religi~o e Sociedade, Rio de Janeiro, ISER, !987, no 14/2, p. 38, 
39. Esse prestigio adquirido ao Iongo de suas trajetorias na religi~o, peroite aos chefes dos 
cultos serem dominadores e ate oesoo violentos. Uo chefe de Candooble, em Caopinas. leobra o quanto 
era irritadi>o, caracterlstica que atribui ao seu Orixa. 'Eu oudei ouito de uns anos pra ca. Pode 
perguntar''· Detalhista e perfeccionista, o filho de Oguo 'dava ate oesmo belisc~o nos filhos durante 
a festa•, se algo n~o ocorresse exataaente como o previsto. Nada de excepcional, pois essa postura 

exigente e corriqueira eo uoa casa de religi~o. E• quase todas as festas que participei e gravei, 
constatei que na tala de encerraoento, o dono da casa aproveitava para fazer coaentarios e 
advert@ncias de foroa energica, ate oesoo agressiva, diante de todos os presentes, refor,ando seu 
status dentro do grupo. 
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estr-uturas nas quais o esquema da circularidade aparece 

como simbolo da totalidade temporal conformador-a das 

diferen~as de seu povo. Seguindo essa l6gica, tam bern as 

rela;~es acomodar-se-iam circularmente, harmonizando opostos 

e en compassando con f 1 i tos {35). Como n•o poderia deixar de 

pertencendo a esse universo sOcio-cultural, o mesmo 

acontece no cen*rio batuqueiro, em que a figura espacial do 

circLtlo tern 0 privilegio de simbolizar pot@ncias 

ordenadoras de contraries compartilhadas pelo homem 

brasileiro .. 

Nesse conte:.:to de de contrB.rios, on de se 

configura a mem6ria coletiva das popula~6es de origem afro-

brasileira do Batuque de Porto Alegre, ha incessantemente 

cheques, embates e antagonismos de valores e vis~o de mundo~ 

0 conf lito de contr*rios n•o s6 e constitutive das rela~bes 

internas dos membros de uma comunidade batuqueira, mas 

·tambem de sua cosmovis~o .. No uso simb6lico das figuras 

circulares, as antiteses s•o valorizadas, colocadas ~ prova 

e, em muitos mementos, permanecem potencializadas 

reciprocamente no tempo da vida batuqueira. 

Se o poder, em nome do sagr-ado, constantemente se 

1,...eafirma atraves de codigos legitimados pelo sistema 

cultural, ele e freqUentemente tensionado com urn outro 

padr~o de compor-tamento, mais mundano, que perpassa as 

rela<;:'bes e um modo de ser batuqueiro. A articula<;:•o desses 

modelos funda um territ6rio de concilia~~o de contrarios 

(35) C!. DA MATTA, Roberto. Para uoa antropologia da sociedade brasileira: ou {A virtude esta no 
meio). (oimio). Washington, 1985. 



que vai ter como expressbes, principalmente, as comemoraibes 

com tom car-navalesco, em que se estruturam gestos e 

comportamentos de rebeldia e irr-ever'@ncia em rela.,:gxo aos 

padr~es religiosos oficiais. Estabelecem-se numa ambi~ncia 

de ci rcu 1 a.,:-ato de anedotas e situa.,:t'Jes onde rein am as 

fofocas .. 

Contudo, ha 

corriqueiro nas 

Ltma certa banalidade pelo que tern de 

brinc:adeiras: sgxo geralmente piadas!l 

gargalhadas, cochichos constantes, llsegredos,n que sao 

passados adiante ou, se algu~m ficar curioso em saber~ s~o 

ocultados para que o mist~rio provoque a desconfian~a. 

Si tua.,:bes de tensWo, ambigUidade e conflito ocor-rem, 

principalmente, em ocasibes que antecedem as festividades 

religiasas, quando a reuni~o de pessoas da mesna casa acir-ra 

cil.tmes, 11 indiretas 11 e cobra1~as internas~ Em alguns 

momen tos, uma piad(·\ sar-castica ou riso ci:\ustico provoca uma 

si tua<;~o de tensWo ou de 

desordena.,:'alo temporaria dos la.;os 

mesmo ocasionar- cis~es .. Mas~ 

confusao~ 

coletivos, 

num pr-6:-:imo 

condu:zindo 

pod en do ate 

encontro ou 

comemorai~O, os ~nimos se r-eestabelec:em e os vtnculos s~o 

refeitos~ Assim~ o conflito vivido no passado e satirizado 

pelo grupo, que se encarrega de engenhar-, na 

praticas da celebra.,:.\l!o religiosa, novas 

peric:ulosamente hilariantes. 

ritmica das 

artimanhas 

Raras s~o as vezes em que algu~m est~ s6. Mesmo quando 

isso acontece~ por muito tempo. Logo vem urn outro 

ajudar e, clara, conversar~ endossando a pratica do 
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cochicho. Repetidamente, em meio a esses bate-papas, o tom 

de voz fica mais bai>:o~ a postura corporal sofre l.igeir--a 

a 1 tera~~o para adaptar-se ao novo volume da comunicai~O e, 

no semblante, urn ar atento ou gozador. 

F'.ermeados 

incrementam as 

por abra,:os~ ben~~os e revert:?ncias que 

tecnicas corporais batuqueiras, os momentos 
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das chegadas, dos encontros e das despedidas tornam-se, n~o 

raro, oportunidade privilegiada de cochic:hos, risos e 

gargalhadas. Tudo e todos s'll:o comentados e avaliados 

positiva ou negativamente de 

duron, au qualquer outro adjetivo que expresse os valores 

esteticos e os julgamentos morais do grupo. Manifestai6es 

que investem na circula~'ll:o de pr•ticas de sociabilidade, 

reiterando o c6digo de emoi•O batuqueiro. 

11 Falar mal 11 dos OriNas de urn membra da comunidade local 

pode ser 11 pegar no pE' 1 de quem ~ "que nem o teu pai Ogum, 

ou Ba1.-a, conhecido como "ladri':i:o", OLI Xang6~ 

tido como 11 trambiqueiron, etc .. Tecendo a rede dE· regt"'"as e dE:\ 

prescrii6es religiosas ha nas intrigas, regidas pelo senso 

de humor~ ironia e uma constante predisposi~~o A pi cardia. 

Comicidade e tragicidade, diferen~as que d'll:o ritmo aos 

diversois tempos da e:·: is tE!n cj.a batuqueira~ tr··amando OS 

gestos, as cores" a comilant;a e a m6sica nas festividades 

rituais, numa perp~tua recria;~o do ciclo de fases de caos e 

reordena~~o, morte dos vinculos coletivos 

que configuram uma casa de religi•o 136). 

Nas imagens videograficas da nota visL\al 11

Construt;~o 

(36) Atualizando os fragoentos de sua oeo6ria o mitol6gica, o ethos fofoqueiro torna-se uo oodelo 
para as constru,oes sioboliras. Ao recorrer a oovioentada fabula>~o dos oitos que estruturao a 
etnicidade desse grupo, ve-se que os Orixas est~o •• peroanenente tens~o orasionada pelas 'trai>Oes', 
amentirasn, nroubosn, entre outras pequenas e grandes "maldades• que sempre ocasionam cochichos no 
'reino', consequentes dela,oes de tais atitudes aos Deuses e o julgaoento dos oesoos que pode ser 
tomplacente - como na maioria das vezes - ou n~o. Oxum, por exemplo, n~o e criticada por ter mentido a 
Oba, fazendo-a cortar a orelha, coloca-la na comida de IangO e por ele ser reieitada para seopre.Da 
mesaa forma, Iemanja mostra-se condescendente com XangO, seu filho, que traiu Ogum, seu irm~o~ para 
roubar-lhe o posto de Rei de Oio. Has, ha uoa fofoca entre os batuqueiros, que leoanja 'n~o e 
confiavel', 'e falsa'. Assio como falao que Bara e 'ladr~o·, ia que leva o que n~o !he d~o; Oguo e 
8
beberr~oa, etc, 
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da estetica L. do Bar~ aparentemente alheia 

aos cochichos e coment~rios, mas permanentemente exigente e 

preocupada com a boa apar@ncia das minimas coisas das festas 

em sua casa, encarregava-se pessoalmente de lavar- as 

mostardas para que ficassem bern ninguem coma 

areinha e sai~-=t falando 11 
.. 

N .. da Q}:um estava picando a carne para o amal8 (comida 

de Xangb) ; D. da O;.:um esco 1 hi a o milho da canjica; outro 

filho-de-Santo tirava OS m6veis da sala que. em breve 

sofreria uma metamorfose, transformado-se em lugar sagrado. 

0 ch"'o onde pisariam os Orix§s era lavado e encerado por D. 

da O><um que .• enquanto reali:zava o servi~o, cantarolava urn 

a:-:e ( aqui como sentido de reza ritual) para Iemanj§ (era o 

ano desse OrixA) e lhe saudava 

N. da estava co:zinhando~ deixou a carne na 

panela e foi ate o quarto-de-Sante arranjar pessoalmente as 

balas, enroladas em papeis vermelhos e brancos, na balan~a 

do Xangb. perquntou mais de uma vez. Em 

seguida!l pegou um leque de palmos, amarelo, e 

apresentou 11 0lha minha Mate", I'MefeF""indo-se a um dos simbolos 

de O'·:um. Arranjou os dais no ch•o - o leque fazendo fundo 

para a balan<;:a -· e voltou par·a a cozinha {37). 

Novamente retornando aos rites culin~rios, N~ da Oxum e 

J. da Iemanj~ prepararam a canjica, terminando de assar os 

frangos e as carnes~ embolar o pir~o, urn dos 

ingr~edientes do amal.!<, 0 filho-de-Santo J~ da Iemanja 

(37) Ci. EL!ADE, M., 0 •ito, op.cit. p. 17 'Uo objeto ou uoa ac~o adquireo um valor e, desse oodo, 
tornam-se reais, porque de qualquer forma participaa de uma realidade que os transcendee. 
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ensinava que ~ precise !! me;.;er sempre para o mesmo lado
1

'~ 

remetendo mais uma vez figura do circulo, car a 

composi<;~o das praticas do grupo. Faltava ainda estourar 

pipocas, fritar as batatas doces, bater e confeitar o bolo e 

cozinhar a mostarda que M~e L. estava lavando no tanque~ 

tamb~m para a comida de XangtJ. D. da Iemanja e alguns 

ajudantes picaram as frutas '
1 bem picadinho" para, 

acrescentando a framboesa liqtlida, obter o atan. 

0 horEtrio do ritual se aproximava, e outras pessoas da 

familia-de-Sante ou ligadas a rede de rela~bes da cas a 

au>: i l iavam nas 0 ritmo preparat6rio se 

intensificou. Havia mais sil@ncio e concentrar;~o entr-e os 

filhos-de-Santo, impr· imindo ao ambiente da cas a uma 



dramaticidade tensional. Adornar o quarto-de-Sante; enrolar 

as balas nos papeis e distribui-las em pratos; encher os 

baleJes; ordenar as flares nos vasos; arrumar as frutas e os 

doces nas respectivas bandejas. Em tudo havia urn sistema de 

formaliza;•o da estetica batuqueira, um processo que incluia 

reflex•o, sensibilidade quanto a maneir-a de 

melhor criar Lima harmonia de formas e cores contrastantes~ 

capaz de e:<pressar primordialmente os Orixas que ali 

estavam sendo simbolizados. Num tal memento ,~itualistico, 

cada cor, cada objeto, cada alimento, cada fruta, cada doce~ 

n'i;o s•o simplesmente 

elementos sacralizados 

entre os homens~ 

eles proprios, mas hierofanias~ 

que manifestam a presen~a dos Deuses 

Em seu poder metafOrico, de composi~~o de senti do 

religiose com gestos e objetos da vida cotidiana, 0 

comportamento estetico batuqLteiro assume 

val ores preciosos para o funcionamento do grupo. 

Ap6s as praticas de purifica~g(o, que instauram a 

dignidade e afirmam a presen;a da vida na casa de religi~o, 

os filhos-de-Santo deixaram o nbrilhando", limpo e 

bern encerado .. No quarto-de-San to, ornamentado com duas 

pencas de balbes suspensos no teto - uma vermelha (Bar~, 

dono da casa) e outra azul (I emanj a, dona do as 

imagens dos Santos e suas insignias for-am 11 bem 

ano)-, 

limpas e 

lustradas 11
, completando 0 complexo vivificante para a 

chegada dos Ori:.:as. Ali estavam as comidas rituais, 

oferendas aos Orix~s, devidamente arrumadas em suas gamelas 
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e travessas .. Com a mesma aten~~o no adorno, havia flores, 

frutas, bolos, balas e doces, cuidadosamente arranjados e 

colocados no ch•o do quarto-de-Santa que, do lado de fora, 

ostentava mais bal~es amarelos, brancos e rosa. 

Na festa, a maioria dos participantes vestia-se em tons 

de azul, em rever@ncia ~ Iemanj~, 
11 dona 11 do ano. Quase todas 

as batas das mulheres tinham decotes arredondados e varias 

camadas de babados ambos os detalhes com forma circular~ 

prolongamento representative do simbolismo do ciclo temporal 

e compbem com as guias (colares de contas simbolizando os 

Orix~s), que assim ficavam em contato direto com o corpo. Os 

tecidos finos, brilhantes, fartos e as transpar@ncias 

parecem pensados com vistas a favorecer os movimentos do 

seus portadores~ Lam'@s, estampas, cor-po de 

brilho e lu}~(tria na celebra;~o, retomando os simbolos de 

abundtancia que mencionei nas pr.t<ticas alimentares e 

inici2tticas. As guias rituais~ feitas de mi~angas e 

colocadas em tor-no do pesco~o, indicam~ pelas cores, quem 

s:lto os Deuses protetores da pessoa e, por sua estrutura, o 

grau de inicia~~o daquele filho-de-Santo. Os bra~;:os e as 

m~os~ principalmente~ enchem-se de bijuterias imitando ouro 

e joias verdadei r·as R As quantidades costumam indicar quem 

jb obteve urn relativo sucesso dentro da religi~o, mas tamb~m 

o e;.(cesso, a riqueza, fartura e a abund~ncia caros 

est~tica do grupo. 

0 apre<;:o pela estetiza<;::lto fica r-essaltado na forma como 

se movimentam, como gesticulam durante a dania ou fora dela. 
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Ha, portanto, nos sons~ nos odores, nas cores e nas formas 

que agenciam a sociabilidade de uma casa de Religi;'tfo .• um 

jogo irrepreensivel de apar•ncias e sentimentos que mant•m a 

vibra~~o do universe batuqL\eiro, reforc;ando 0 sentido 

estilistico do grupo. Os a>:es devem ser 11 bem tirados 11
, o 

toque do tambor ritmado, a performance do tamboreiro, a 

ordem dos canticos, a comida "bem boa" tudo e obra tambem de 

uma afetividade coletiva minuciosamente e prazerosamente 

arquitetada pela sensibilidade batuqueira. 

Aquele que chega nessa casa de religi~o deve presenciar 

e compartilhar a encenac;'a(o continua e onipresente que se 

fartura e na sofisticai;'tfo das t•cnicas de receber 

OS Deuses e OS homens. A inteni•O e fazer com que se sintam 

bern vindos e sa1am com o impacto de que os Santos e os 

11 filhos" da cas a sabem ser nao so abundantes, mas 

criteriosamente estetas. Assim, todos compartilham o prazer 

dos sentidos e do j ogo das formas que estruturam os la~os 

entre as homens e os Santos .. Alem disso, a rede familiar 

obrigatoriamente retribui essa visita, fazendo n0mero na 

proxima festa em que o visitante for o visitado. 

0 universo da sociabilidade batuqueira almeja atingir a 

profundidade dos c~nones religiosos na vida cotid1ana. Ele 

administra sua intenc;'a:o na superficie da vida mundana, do 

banal e corriqueiro dia-a-dia. 

Para tanto, afirmam, valor~zam e incorporam uma 

sensibilidade 

favorecendo a 

coletiva 

lbgica da 

atenta a tudo o que 

viv@ncia batuqueira. As 

circula, 

comidas, 
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ad or-nos, cores, dan~as , trejeitos, presentes, cochichos, 

visitas, movimentos, tudo ~ abundante entre os batuqueiros, 

sedimentando e agregando os la~os sociais do grupo. 

726728: 

Parado;.:almente, 0 discurso rna is cor rente dos 

batuqueiros sabre a morte ~ aquele que eles podem vivenciar 

intensamente a partir da vida: OS eguns .. Os eguns s~o 

11 Vidas'l invisiveis~ energias que compartilham no tempo, 

periodicamente, o mesmo espa~o dos homens, ajudando a criar 

a solidar1edade do ambiente e do ethos batuqueiro. 

A experi8ncia de registro em video do velbrio e enterro 

S. do XangO trouxe a esse estudo uma atualiza~•o da 

din<!lmica banal da entre vida e mo1,....te para a 

sensibilidade batuquei..-a. Urn dos mementos emblematicos 

ocorreu no final da cerimOnia, quando as pessoas que foram 

dar o adeus ~ M~e-de-Santo, muitas ainda comovidas, anotaram 

a nUmero do tltmulo upara fazer a f~~~ no jogo do bicho~ 

Nesse ritual, estabeleceu-se uma outra ritmicidade na 

minha din·~mica de ap..-eens~o da sociabilidade batuqueira~ 

mais lenta, mais lacOnica. Temporalidade essa que 1mpregnou 

tambem a musicalidade das rezas rituais e o ritmo dos 

instrumentos .. Nos rituais fC.lnebres, 0 tambor e 0 ag-E? 

assumiram uma daquela forte carga 
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sensivel que normalmente marcava as festas da comunidade. 

impregnada pela morosidade e 

pelo lamento, a pulsa.,:'ao da percuss~o conservava elementos 

da 11 0ssatura da figurat;~o" musical batuqueira que 

impulsionavam 0 corpo a dan.,:a {38). 

Ha rezas rituais especificas para esse momenta~ que 

nao devem ser entoadas fora desse contexto. Desrespeitando-

se essa 1

'norma''~ corre-se o risco de atrair os espiritos que 

podem vir a causar grandes confus~es, infortl.tnios e ate 

mesmo a morte .. 

Tambem a lent~d~o qLte regia o movimento dos corpos 

assumia e teatralizava a estet~ca de urn rito f(tnebre. Os 

brat;os, como se fossem 11 pesos mortosu, ensaiavam urn vai-e-

vern~ desenhando a trajet6ria de urn p-endulo "para qLte OS 

eguns n~o incorporem", diziam os batuqueiros. 0 orador 

lembrava, .assim, constantemente, 11 Balancem os braJ;OS ~ , 

Balancem as bra~os!''. E como acontecia em urn ritual festive 

oLt nas banais praticas cotidianas, nesse rita a ordem e o 

equilibria eram restituidas ao grupo atraves das tecn~cas 

corporais que circulavam entre a comunidade, reconstruindo, 

incessantemente, no interior de sse corpo social, 0 

comportamento estetico batuqueiro. 

!3Bi LEROi-60URHAN, A., op.cit. p. 92. 0 autor alir•a que dentro do estiio etnito dos grupos hu1anos, 
ha uaa 'ossatura da figura,~o· que pede sotrer varia,aes estilisticas, oas que esta seopre trabalhando 
sobre o eixo da personalidade estetica da coounidade eo quest~o. Perspectiva essa que confiroo eo 

diterentes aanitesta,aes relacionadas aos batuqueiros. Reoeto o leiter a nota no 34 do capitulo 
anterior onde falo na concep,ao de Durand sobre as varla,aes s1ob6licas que parteo de uo oesoo nucleo 
organizador fundado eo uoa oesoa partitura arquetipica. 
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Na sala em que s. do Xangb era velada; OS 

participantes que iam chegando e os que por 1§ j~ estavam 

obedeciam a ordem imposta de harmonizar-se com 0 to do 

atraves dos movimentos 

Gestos que 

integr.;;u;:'ao aos 

cada urn realizava a seu modo, sublinhando a 

sentimentos coietivos e, clare, atestando a 

criatividade de uma cultura que se reproduz em meio a 

qualquer ocasiWo de sua vida social, fazendo circular OS 

preceitos da vida religiosa atraves dos sentidos. Des sa 

perspectiva, alguns balan~avam os bra;:os mais sutilmente,. 

levantando levemente a m~o. Outros imprimiam um balanio mais 

vigoroso fazendo com que o tronco acompanhasse o gesto. 
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Urn homem desenvolvia sua movimenta~~o de torma t~o 

intensa que levantava suspeitas no grupo de que urn egunl 

estivesse entre eles~ Demonstrando d~vida e apreens~o, os 

batuque1ros entreolharam-se, franziram o cenho e mantiveram 

0 suspeito sob vigil~ncia. Os bra~os balan~ando 

vigorosamente, a cabe~a meio muito OS 



olhos fechados e a resp1ra~~o alterada ma~cando a ~itmica 

corporal indicavam que os mesmos movimentos que tinham 

como inten~~o repelir a presen~a dos espiritos serviam como 

policiamento para sua possivel incorpora;~o no corpo de urn 

dos presentes .. 

No dia 

estetiza,;;:~o 

seguinte ... mais 

do 

elementos foram 

acentuando as 

incorporados a 

caracteristicas 

circular-e·s das 

even to~ 

praticas ritualisticas; distintivos que 

remetem ao sincretismo de fragmentos culturais que comp~em a 

memOria social do grupo. 0 tambol'- e o ag~ silenciaram, as 

rezas em yoruba deram lugar para que o padre cat6lico lesse 

uma passagem do Evangelho, encomendasse o corpo da M~e-de-

11 Uma palavra de conforto aos familiares e 

amigosn e~ junto com os batuqueiros, rezasse o Pai Nosso. 

Antes de fechar o esquife, organ1zou-se a despedida 

final .. Beijaram a m~o e a testa da M~e-de-Santo. A m~o, em 

alus~o a l.tltima "ben~~o, Mae~!! e a testa .. em apelo ~ mistica 

que a cabe;a representa no Batuque~ local sagrado onde for-am 

!!feitosu e !lreal.1.mentados 11 ciclica e r-eligiosamente OS 

poderes sagrados de Xangt:J no corpo da Sacerdotisa 

Finalmente, a tampa foi colocada~ seis pessoas - que iriam 

se revezar diversas vezes durante o trajeto at~ o tdmulo -

sustentaram a caixa mortu~ria pelas al;as. 

Os participantes, can tan do e ba l an ;:an do OS 

colocaram-se em duas filas: uma em frente A outra, formando 

um corredor para que o corpo da lider batuqueira saisse da 

sala onde esta.v·a sendo velado e se d.l.t-.l.gl.sse ao sepu.lcro 
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sendo sempr-e, durante todo o trajeto, embalado~ Ao som dos 

instrumentos foi entoada~ nessa caminhada, uma mesma reza de 

adeus e uma mesma frase que se repetiam com o toque do 

tambor. Performances que arquitetavam a emblem~tica figura 

espacia l que t.raduzia o tempo circular, orientador do mito 

de tundaiao dessa comunidade. 

Tais encena~'bes desenrolavam-se no espaio de passagem 

onde as parades eram cobertas por t8mulos ornamentados par 

flores (de pl.!>stico e 

compostas 

naturais) e (< 1 timas 

mensagens~ galerias repletas de fotografJ.as 

silenc~osas. Nessa arquitetura, a mC.tsica e os cantos dos 

batuqueiros foram endossados par uma acl.lstica vigor-osa. A 

coreografia de urn tempo ciclico assumiu tamb~m os passos dos 

participantes. Urn rapaz que acompanhava o cortejo realizou 

com tamanha desenvoltura e g1nga que pareceu a coreografia 

materializar o som em seu prOprio corpoM 0 cen~rio indicava 

uma tens2co crescente, pais encaminhava-se para 0 fim do 

enterro, quando o corpo da Mae-de-San to foi colocado e 

lacrado na sepultura~ 

Os coveiros lnclinaram-se para pegar o ata6de e coloc~-

1o no espa~o aberto na parede. l"luitos len~os bran cos 

acenavam~ Gritos de sauda~'f;(o a XangtJ, Ori:<~ protetor da 

M~e-de-Santo misturaram-se a outros de desespero .. 

pessoas desmaiaram e passaram mal. Os coveiros cimentaram a 

1 a pi de. Ainda 

foi anunciado 

tambor-, uma 

hav1.a mUs1.ca, 

aos presentes 

quando urn 

att-aves de 

novo ciclo temporal 

um outro ritmo do 

de vo:z, uma outra r-eza, ma.1s 
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ani mad a em comparao;;llo ~quela executada ate ent!3:o. Os 

covei~os colocaram as coroas de flares~ 

A ml.\sica parou~ Ouviam-se chores~ murm6rios, lamentos~ 

Aqui e ali algumas pessoas eram acudidas em seus desmaios. A 

esse clima densa, de 

momentos excepcionais 

noo;•o temporal alter-ada, que marca os 

parecia ja 

ordinaria. 

de comot;-a:o, 

ter resgatado o ritmo 

mesclou-se urn outro que 

mais pausado da vida 

L.Jm Pai-de-Santo anotou o n0mero do t~mulo e em volta 

dele outras pessoas fizeram o mesmo. Repetiu-se o nGmero em 

voz alta, deixando circular a informa;~o. N~o foram poucos 

OS que se interessaram em obter essa reter@ncia .. 

11 726728! 11
, falou urn jovem .. 
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Ainda sob 0 impacto da emo<;:~o, olhei e pensei~ 

difusamente, naquele gesto: ''Visitar~o o t6mulo?
1
'~ 0 que 

aconteceu foi que que ali estavam contido dois milhares e 

outros bichos como o porco~ o le~o e o caFneiro. Mais tarde, 

de redes distintas que estavam presentes no ritual, veio a 

confirma~;•o de apostas bern sucedidas no jogo do bicho. 

De alguma forma, no jogo "de sorte e azar 11 perpetuou-se a 

a><e, dom invisivel e eficaz, daquela M~e-de-Santo. 

Num ''bam estilo batuqueiro' 1
, sintetizaram-se antinomias 

no tempo~ em busca de harmoniza~;•o de elementos contraries. 

Assim, recriaram-se na ordem dos gestos banais, por meio 

desse ato ef•mero, motiva~;bes simbOlicas caras a comunidade 

batuqueira que, em principia, terminariam ali, naquele 

t~mulo. Mas o come;o e 0 fim, a vida e a morte s~o 

complementares, 

necessidade de 

e ao auge de urn car@;ncia e a 

complemento do outre, numa din~mica ciclica 

do eterno retorno batuqueiro, onde a morte pontual de urn de 

seus membros n~o bloqueia em nada a din~mica da exist@ncia 

batuqueira, a for;a da vida. 
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A 

BE=>m mc;o.l. 

0 cenario batuqueiro e, portanto, o de uma 

mundana que privilegia a din<amica da Nesse 

quadro, as ques tties qL\e costumam preocupar OS Tieis e OS 

inUmeros clientes ocasiona1.s que transitam nas casas de 

Rel~gi~o s'!!o aquelas que dizem respeito diretamente ao 

equilibria do ritmo do dia-a-dia, aos problemas objet1.vos da 

ei-:ist~ncia de cada urn. Nesse sentido~ o Batuque opera com 

os conflitos que s~o dados dJ.retamente por aquele que os 

vivencia, J~ que os fios que tecem a banalidade cotidiana, 

investida de mUltiplas imposi~bes, disputas, percJas e 

regras, s6 assumem dimens'!!o no microcontexto de sua 

e>: ist~ncia. 

Essa ~ a mat~ria concreta que essa religi~o, a partir 

de praticas m~gicas, manipula o tempo e as energias daqueles 

que v1.vem a trag:~.cidade de todos os d1.as~ Geralmente as 

media~bes a com que os Pais-de-Santo administram a resolu~~o 

dos conflitos humanos com o cosmos intencionam uma revers~o 

das for;as adversas, procurando na harmoniza~~o da 

desordem, uma melhor qualidade de vida para seus filhos. 



Tal empreendimento supele urn desafio ao tempo e ao 

destine, ja que e preciso domestica-los. Ha sempre um 

conflito e uma tens•o que devem ser mediadas entre OS 

Or i }~.as e seLlS f i l hos. 0 jogo de b6zios geralmente traz a 

mesa a comunica~~o com os Deuses sobre a vida do 

consulente. Indica~bes de pessoas invejosas, per~gos de 

trai ~'a:o, uma d(tvida sabre a sinceridade de alguem que 

muito pr-C:n:imo, obstaculos (quase sempre externos) que est•o 

bloqueando a felicidade do consultador. Alem das barreiras e 

obst~culos invisiveis: dividas com os Orix~s~ necessidade de 

entrar na para OS iniciados, feiti~os 

realizados por outr-em para lhe 11 derrubar 11 e 11 atrapalhar a 

vidall .. 

E no jogo de bl.tzios, por conseqti~ncia, que o destino 

c6smico da pessoa batuqueira~ suas virtudes e fragilidades 

sll<o trazidas a tona, pautadas por aqueles Deuses que s•o OS 

donos de sua cabe~a e do seu corpo (39). E mais: a partir 

dessa soma de 1nforma~bes, o Pai ou M•e-de-Santo interpreta 

as ind:tca<;:bes dos bus cando solu<;:bes que 

necessariamente passam por praticas rituais impostas pelos 

preceitos religiosos. Tais manipula~;:'C:>es englobam oferendas 

de alimentos, banhos de ervas, sacrificios etc~ 

Estrategias respaldadas tambem nas concep<;:bes pessoais do 

chefe espiritual da casa de religi•o. 

Sob o 8ngulo da tragicidade da vida cotidiana os Or~xas 

(39) Na concep~ao batuqueira, cada ser huoano pertence potencialoente a tr@s Orixas, que acabao por 
deteroinar tanto suas caracteriticas iisicas, cooo seu teoperaoento, personalidade, carater e 
oane1ra coo que !ida coo as situa,aes. Ao ser iniciada a pessoa batuqueira entra nuo processo de devir 
onde seu ethos religiose passa a ser ooldado pela vivenc1a junto ao grupo. 
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est•o no mundo n•o para dar esperanias de uma vida dirigida 

para o futuro, mas para lutar pel a constru;';:3:o de urn a 

satisfa~~o imediata. E na reconciliai•o da dicotomia entre 

bern e mal, que o racionalismo crist•o da do 

ocidente moderno tratou de maniqueizar, que s~ configura a 

religiosidade no Batuque. N•o divis'ao, mas inter-

rela~~o. A experi•ncia batuqueira n~o opera com a antitese, 

mas com a complementaridade entre for~as diversas. 0 

universo batuqueiro afirma-se segundo os moldes de uma 

viv~ncia religiosa, mediadora e harmonizadora de contr~rios. 

Pr&tica que se em 

divindades plurais, regidas 

integra~~o de 

alus~o aos pr6prios OrL-:~s, 

pelo principia circular de 

' Nease cen~rio orquestrado 

pelo cosmos divino, as diferen;as e as opostos fazem parte 

do dinamismo das for~as na vivt?ncia de urn todo. SegL!indo 

essa perspectiva, Bar a e Oxal~ pod em representar~ 

respectivamente, o come<;:o e o fim~ mas n~o fim ou 

eternidade na cosmologia batuqueira~ H~ a co-exist@ncia e a 

inter-rela~~o de fases que se alternam ciclicamente entre o 

caos e sua reordena~~o. 

A materia plural que compbe cada Orix~ comporta esse 

c6digo de emo~bes, descrevendo ou representando 

individualmente 0 que e do todo. Os Ori:<~s ••o 

poderosos. Tern a capac~dade de dar a vida e de tira-la; ••o 

generosos e implacaveis; exigentes e complacentes. Pod em 

causar doen;as e restituir sa~de, como narram os mitos de 

Nan:ll e Xapan~,_ por e;-:emplo. 0 discurso sobre as m:lles 
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ancestrais do Candomble, transcrito a seguir, d~ uma no~ao 

desses poderes que circulam no cosmos e se manifestam nas 

dos Ori>:as: "Ela (a H~e) eo poder eo si, teo tudo dentro do seu ser. Ela pode 

tudo. Ela e u1 ser auto-sufiriente, ela n~o prerisa de n1nguea, e ua ser redondo, prioordial, 

esferiro, rontendo todas as oposi>b•s dentro de si( ••• ) elas tto •• si o beo eo oal( ••• )" (40). 

Disso se depreende que os arquetipos com os quais os 

batuqueiros operam n:l<o se delineiam por suas vir tudes 

amorosas .. Ao con tr4u,... io, o simbolismo configurado pelos 

Deuses do Batuque e aquele atribuido aos herdis guerreiros. 

S:l<o consagrados como entidades da natureza~ mas de uma 

natureza, que est~ lange de ser aquela romantizada com que 

(U) o europeu colonizador tomou contato, em terras exdticas, 

num banho de mar ou em matas virgens. 

A natureza associada aos Porto 

Alegre reporta-se ao ambiente das cidades e, antes de ser 

lirica, corresponde ao vitalismo das for~as teH.lricas que 

l'"'egem a vida dos evocando energia, movimento e 

resist~ncia~ Os ventos, as raios~ as tempestades, o ferro~ o 

fogo, a ~gua s~o elementos da natureza que vivem numa 

rela~~o c6smica de complementaridade, co-existindo num mesmo 

espa;:o e interfer~ndo diretamente na manuten~ao e melhor~as 

(40) Ct. AUGRAS, "onique. De Via Mi a Pooba 6ira: Transforoa,oes e siobolos da libido. In: MOURA, 
C.E.M. (org.); op.rit. p.l6. 
(41) A ideia de uo pais portador de uoa natureza rooantizada teo sua g~nese no iaaginario do europeu 
colonizador que via •• tanta exuberancia ua 'paraiso terrestre•. Contudo, os percal,os da fauna, da 
flora • do tlloa era• lidos taobeo COlO sinais de 'deaoniza,~o· do eden. Cf. ,MELLO • SOUZA, Laura. ~ 
diabo na terra de Santa Cruz. S~o Paulo, Cospanhia das Letras, 1987. p. 32 a 40. Portanto, a ide1a que 
reoeto no texto e a perrep>~o pr1aeira do hoaeo 'ocidental' e que, de alguoa oaneira, e a associa,~o 
1ais coaum a natureza ainda nos tempos atuais. Destaco, principal•ente, essa Ultima decada, quando os 

aov1oentos aobientalistas adquireo oaior representatividade, sub!inhando no 1oaginario do hoaeo coaua 
a associa,~o entre natureza e harmonia cosoira. Retor,a-se assio uo discurso de que os Orixas atro
brasileiros s=o •energias da natureza', eo uo sentido ludico que n=o e, absolutaoente, o que constato 
na conviv@ncia cos essa coaunidade a estudada& 



da vida humana ou em sua destrui~ij:i1:lo .. 

As hist6rias de vida contidas nos mitos batuqueiros, 

pr-incipalmente quando contados e vivenciados por seus 

filhos, mostram o quanto os Ori:·:as (como os homens) podem 

ser rancorosos, instaveis, temperamentais, frageis, 

vingativos, invejosos~ egoistas, humanizados. A cosmogonia 

batuqueira, maneira com que o povo de religi~o elabora suas 

teor-ias~ narra os principios miticos que e 

rouba caso n~o lhe d@em o que pede 1
'; de Ogum 

que e 11 estourado, violento e beberr~o''= de XangtJ que 

11 enganador 

vezes. Uma 

11 tromposo-lf, pais trai seu irmao Ogum duas 

quando fica com a esposa dele, Ians~, e a outra 

quando o embebeda para ser coroado Rei de Oi6 em seu lugar. 

Ians~ tamb~m alcooliza seu esposo Ogum para fugir com XangO, 

seu cun had o ~ com quem fica para sempre. O>~um, uma das 

esposas de Xangb, e 11

Vaidosa~ ciumenta e trai~oeiran~ F'or 

conta disso, quando Oba, DLttra mulher do Rei de Oi6~ 

solicita-lhe a receita do amal•, Oxum diz-lhe que ela deve 

cortar a pr6prla orelha e acrescentar na comida para agradar 

Xangb. Enojado, quando v-e aquela orelha em seu prato 

predileto, o Orix• afasta Ob• de seu leito para sempre. J• 

Xapang;, que nasce coberto de feridas~ e o filho rejeitado 

por sua m;3:e, Iemanj., que nao suportando tal imagem D 

abandona. Iemanja, considerada 11 m'ae de todos OS Ori~{a5
11 

~ e 

vista tambem como "pouco confiaveln. AH?m de abandonar 

Xapana, e condescendente quando descobriu a trapaia de Xango 

para Ogum. Ou seja, acoberta a vileza de urn filho ern 
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det~imento do out~o. 

Esses s~o alguns exemplos dos fragmentos de uma membria 

coletiva cujos a~qu•tipos mitolbgicos tee em a histbria 

batuqueira. Elementos a partir dos quais o filho-de-Santo 

pauta, na repeti>=!l(o ontolbgica cot1.diana dos rituais 

cerimoniais religiosos, a atualidade dos seus mitos de 

funda~ao. No contexto vivenciado pelos batuqueiros em que a 

moral, a tamil1.a, as relat;bes, a din·~mica da prop~la 

exist~ncia humana s'~o absolutamente relativizadas, sendo a 

etica do conflito imper1osa nas concep~Oes desse universe: 

n~o se faz o mal para algu~m, apenas almeja-se o beneficia 

prop~io. 

Nessa etica que se afirma com o conflito e dent~o de 

uma l6gica '
1 presenteista 11

, o outro pode ser urn in1migo em 

potencial, pois e preciso constantemente buscar a media~~o 

das difer-en~as!'l com os Ori>:as. A desa~monia 

existe, portanto, para que se transite entre seus opostos e 

cont~adi~Bes com a ritmicidade prOpria ao movimento do 

grupo .. A cada resolu~~o, novas desequilibrios s-a:o fabulados, 

~einteg~ando a desordem, imprimindo dJ.namicidade 

e>~istSncia batuqueira refor~ando uma personalidade 

~eligiosa pautada na repeti~'~o temporal: 11 Asssia fizeras os Deuses. 

Assio tazeo os homens" (42). 

Na din~mica que transita do caos ~ ordem, at~ mesmo 

(421 Cf. DURAND, G.,op.cit. p.323. 'As regras oitologicas de todas as civiliza>O•s repousao sabre a 
possibilidade de repetir o teopo', a!iraa o etnoiogo e cita essa oaxioa a qual oe reteri no texto, 
extraida dos laittirtya Brahoana. 0 que ressalto, nesse •o•ento, e que essa 'repeti>~o· batuque1ra que 
acaba trabalhando, 1nevitaveloente, coo o substrata teoporal, e total. N~o atinge sooente os aooentos 
rituallsticos cooo as testas sagradas, os sacritic1os e as incorpora,oes, oas esta iopregnada na 
cotidianidade e na dinaoica das rela,oes socias do hooeo religiose. 



os segredos que marcam a tradi~'a:o religiosa s~o usados como 

agentes potencialmente desestabilizadores dos vinculos de 

sociabilidade no interior de uma mesma familia. 0 batuqueiro 

Pai A. do Xango mostra-se c~tico e taxativo: 11 Quando tu 

fazes urn filho-de-Santo, estas fazendo urn inimigo. Se tu 

ensina onde moram as cobras~ depois ele vai te tocar 11
• lsso 

significa: se o Pai-de-Santo passar seu conhecimento total a 

algum filho, esse pode fazer uma magia para matA-lo~ mesmo 

simb6lico, como abrir uma casa de que seja 

mais a!-:E-

urn assassinate 

que a do pai e roubar-1 he os filhos ou qualquer 

outra forma de provocar-lhe a ruina. 

Descrente do futuro da rela~•o com aqueles que inicia e 

afirmando a l6gica •• presenteista 11 que preside a 

personalidade coletiva dos batuqueiros, Pai A. do Xang6 sabe 

que a qualquer momenta o filho pode, par eMemplo, trocar de 

casa, tr~nsito n~o incomum nessa religi~o. Essa sistema de 

cren~a pautado na desconfiania refor;a a narrativa de um 

situado em algum Iugar imaginariamente 

onde as coisas eram diferentes. 

"N:!l:o e mais como antigamente. Hoje em dia (e:.:press•o que A. 

do Xangb utiliza sempre que tece criticas a aspectos atuais 

da vida religiosa batuqueira) OS filhos n:!l:o tE;,m rna is 

respeito pelos paisu .. 

Por ser uma religi•o iniciatica, mesmo quando ensina 

11 tudo 0 qLte se sabe 11
, dificilmente o Pai/M:!l:e-de-Santo 

transmite o 11 pulo do gato!! a seus filhos~ Reside ai a marca 

do poder no sacerd6cio batuqueiro, o trunfo que guardam 11 na 
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manga!l em caso de emer-g!§:lncia de guerra .. Ou sej a, na 

ur-g@ncia da restaLtra~§:o do eqLtilibrio (ou do rompimento 

definitive) de sua rela~~o com os filhos, desses entre si e 

de ambos com a vida pt:tb 1 i ca (43), 

f.:i.1he>-c::le>-

o .- .:i. :x a. 

Filhos-de-Santo e parecem ocupar um mesmo 

espa~o e urn mesmo tempo~ no cotidiano ou nos mementos 

ritualist1cos, como imagens sobrepostas e complementares. 

Assim, as a~des da pessoa, sua maneira de pensar, de sentir, 

de compreender e contemplar o mundo v•o ser influenciadas 

e!' muitas vezes, determinadas por aquele que o seu 

protetor-, n•o sendo preciso haver 1ncorpora~•o para se 

estabelecer tal relacionamento. 

A mitologia batuqueira, que percebe como natural a 

diversidade e os conflitos, impl1ca uma valora~~o do filho-

de-Santa. Fornece-lhe urn molde vivencial e, atraves das 

praticas iniciaticas e sacrif1cia1s a religi•o possibilita-

lhe urn renascimento que lhe per-mite elaborar urn 

empreendimento de compreens'2(o individual e coletiva. Ao 

entr-ar para a religi•o, assim como ao repetirem-se as 

(43) A guerra de que falo aqui, e necessaria !risar, e a oais banal e rotineira posslvel: uoa 
indecisac~ um rival 1 uea conquista material, moral, intelectual ou afetiva. Remeto o leiter ao 

classico de MASSIE, Yvonne. A guerra dos Orixas. Rio de Janeiro, lahar, 1975. A autora descreve coo 
clareza ua conflito gerado, entre outros ootivos, peia d1sputa de poder eo uoa casa de Uobanda no Rio 
de Janeiro. 



1 'obriga~bes'
1 rituais, ha urn ressuscitar social que envolve 

tambem assimilar a ordem de exist@ncia coletiva batuqueira, 

seu estilo estetico (441. 

0 jogo de buzios e a porta de acesso aos C'i:'€nones da 

vida batuqueira~ uma vez que e por meio desse oraculo que a 

pessoa fica sabendo quem s~o os seus protetores espirituais, 

encontrando nesses arqu~tipos justificativas para suas a~6es 

e modo de ser. Ha uma pluralidade na exist@ncia do homem 

batuqueiro que geralmente trata os Santos com muita 

intimidade .. 

r:::1ti tudes que por outras 6ticas relig1osas pod em ser 

vistas com preconceito, como pecado ou fraqueza~ no universo 

batuqueiro sa::o plausiveis de serem deliberadas como a 

manifesta;~o do divino na pessoa. Essa forma de reconstru~~o 

que percebe como natural a diversidade permite a comunidade 

batuqueira valorizar o conflito, adm1nistrando urn processo 

de fortalecimento da pr6pria pessoa batLtqueira com seus 

limites e fragil1dades, alem de refor~ar a vis~o tensional 

de mundo do grupo. 

Dessa forma, o individuo penetra em urn territbrio onde 

e ~ no minima, respaldado e estimulado a remeter-se aos 

seus mitos de funda~'!;(o ao justificar suas atitudes pela 

filia~~o c6smica. A leitura da situa~~o emocional, social 

e/ou afetiva do batuqueiro passa par um outro crit~rio~ n~o 

ma1s por aquele modelo psicologizante e racionalista sob o 

(44) lEROl-60URHAN, A, op.cit. p.93. 0 autor define esti!o estet1co cooo a 'oaneira propria a uoa 
coletividade de assuair e de marcar as foraas, os valores e os ritmos.Sobre certo ~ngulo, afiraa o 
autor, a personalidade estet1ca n~o e inacessivel' 
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qual se erigiu a ci•ncia moderna (embora o discurso m~dico 

nii!o seja desprezado, tampouco e>-:cluido nos casas 

tratamento dos males fisJ.cos). Aqui, o modele parte 

preceitos sagrados que entendem a desordem como algo 

deve ser (re)medJ.ado. Tamb~m a personalidade, 

de 

de 

que 

0 

temper-amento, os humores e as caracteristicas fisicas dos 

batuqueiros aderem as conformaibes de seus Orix6s. 

l\lesse percurso de inter-relai;:~o com 0 sagrado 

diferentes c6digos v•o ser 1nterpretados pelo filho-de-Santo 

como Ltma fala de 11 meu pai!l Xang0 11 ou de nminha m~e, Q}·~um'
1

, 

por exemplo. Inesperados, acasos~ sonhos!l trag~dias, achados 

e per-didos, pedidos atendidos, conversas e mais uma 

infinidade de pequenas e grandes coisas v•o tramando, no 

cotidiano, a comunica~~o e o relacionamento o batuqueiro e o 

Orix~, dependendo, em parte, de urn elo importante nessa 

cadeia, que ~ o F'ai ou ~l~e-de-Santo. 

Com o relata de J. da Iemanja, pode-se observar como e 

complexa a quest•o da construiii!o da personalidade da pessoa 

batuqueira. Esse filho-de-Santo niito acredita que o OrL·:a 

justifique o carater de uma pessoa e afirma: ''0 Orixa cuida, 

a pessoa dai tern a guarnii•O do Santo. ( ... ) Sou o que 

sou, mas n§:o o que ela (Iemanj6) ~". Entretanto, logo em 

seguida, contando de como vivencia suas rela~bes de amizade, 

arrisca uma 

frente pra 

virando o 

compara;:'ao: 11 0 Orix6 velho, ele esta sempre de 

ti, mas 0 dia que ele fizer isso aquin, (fala 

rosto), ''~ muito dificil ele voltar"~ !lEu sou 

assim tambem .... ~ ~~ .. 
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Igualmente sabre XangCJ, o Orix~ Rei de OiO, hA uma 

ambigtlidade no discurso do Pai-de-Santo e tamboreiro A. do 

Xangb - ora est~ falando do Santo, ora est~ falando de sua 

prOpria vida: ''Sem XangO tu n•o ~ nada na vida. Todo babalao 

(Pai-de-Santo) respeita XangO, ele ~ o rei, ~ o dono da mesa 

e dono do tambor 11
• E acrescenta: ''Todo filho de XangO 

respeitado. Filho de XangO ~ dificil 

cai ~ porque o Xange derrubou''. 

ele cair. Quando ele 

Os olhares que a coletividade d~rige ao filho-de-Santo 

v@m de fora e auxiliam enormemente na construr;~o do 

batuqueiro em sua identifica~•o com o Orixa~ tanto nos 

aspectos positives~ como naqueles que "dc3:o o que falar". 

Quase todos OS filhos-de-Santo to:;,m opini'i;(o sabre a 

personalidade das OrixAs e estas s~o expressas~ geralmente, 

em alus•o ao comportamento social dos humanos. Em Campinas, 

81,\(o Paulo, uma filha-de-Santo do Candombl~ perguntou-me: "As 

lemanjas l~ em Porto Alegre tamb~m s•o falsas como as 

Logo em seguida citou conhecidas fill-las 

daquele Santo que •~n~o valiam nada .. Fingidas!! ~ '' ~ Da mesma 

forma a infidelidade de L\m f i l ho de XangO ou de lans• ~ 

justificada a partir dos relates mitolOgicos dos seus Orix~s 

protetores. 

A complementar entre pessoa e Deuses 

fortalecedora: o 

da inicia~~o ~ urn 

Quando incorporado 

1ndividuo n:;;o esta ma1s sO. Ele, a partir 

11 recipiente do divino"~ seu instrumento .. 

por seu Orix~, estar~ ocupado em uma 

experi@ncia de intera;~o c6smica. Com a conviv@ncia di~ria e 
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a pr-ogressiva assimila~'ato da ess~ncia religiosa na sua vida 

cotidiana, ele torna-se sacralizado e apto a veicular 

mensagens dos Orix•s, do seu prOprio Santo protetor. 

J. da Iemanj* contou uma hist6ria que 1lustra a maneira 

como o batuqueiro vive no seu dia-a-dia. Um dia chegou na 

casa de urn conhecido estava prestes 11 a cometer urn a 

loucura''~ ia espancar uma crian~a~ dirigido por sua vontade 

de matar. Segundo relate de J., sua c:hegada 1mpediLt 0 

c:onhecido ~ que n~o sabia da sua condiiao de filho-de-Santo, 

de prosseguir adiante~ evitando que ele cometesse o a to 

nefasto. Quando o homem agradeceu a J. da Iemanj~, esse lhe 

respondeu: "Um dia tu saber~s quem eu sou'', insinuando sua 

com seu OrL:~ protetor e afirmando sua estreita relai~o 

composi~~o plural de pessoa batuqueira que a rel1gi•o lhe 

assegura .. 

Porem~ a intimidade com o sobrenatural, que configura 

as mUltiplas mascaras da pessoa batuqueira, n~o faz do 

batuqueiro urn mistico contemplative, de costas para 0 

mundo. Atraves de sua alter1dade divina, ele e forJado para 

atuar no cotidiano e 11 nessa integra~~o~ veneer seu dest1no 

temporal . Na conjun~~o do social e do sobrenatural, a troca 

e ponto fundamental~ Tamb~m aqui a reciprocidade ajuda a 

imaginar a conforma;~o de; um circL<lo e:-:pressando a 

obrigatoriedade de dons e contradons, compromissos entre os 

homens batuqueiros e seus Deuses. 

Contudo, comum ~ din~mica das reciprocidades, a troca ~ 

sempre tensional~ considerando-se que, permanentemente, seu 
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contrario esta em jogo. Be os pedidos aos Orixas ni3:o forem 

solicitados e retribuidos com belas oferendas, aten<;•o e 

rever@ncia, se as obriga~bes rituais n~o estiverem sen do 

cumpridas como ordenam os preceitos batuqueiros, os Orix~s 

podem cr-avar lan~as em seus protegidos e os ''derrubar'' no 

cornum ouvir, entr-e os batuqueiros, ''meu Pai/minha 

derrubou'', mostrando a reversibilidade constante da 

comunica;~o nas 

div:tndades. 

difer-entes facetas dos pactos com as 

Nas doen~as, mortes e tragedias que at:tngem a 

comunidade batuqueira, sempre ha 0 motive aparente e a 

dGvida~ evidenciadas nos cochichos e nas insinua~~es de que 

a causa 

Mil:e E. 

do infort6nio deu-se pelas negocia~bes com o Orix~~ 

da Oxum, que viu todos os seus pertences e insignias 

religiosos serem consumidos par urn inc@ndio, frisava em sua 

conversa ter sido sempre boa para todos, principalmente para 

sua M2<e (O>~um), atribuindo sua derrocada ao olho grande, que 

tem sua maior tradu~~o nos invejosos. 0 mesmo aconteceu no 

enterro de S. do Xangb. Apesar de todos saberem que h~ muito 

a Mil:e-de-Santo estava doente, fazendo visitas constantes ao 

has pita 1 , uma possivel v1ngania do Orix~ foi cochichada 

diversas vezes .. 

Nas representa;::Oes simb6licas desse un1.verso 

religiose, portanto, as puni;:Oes n.ao vErn dos humanos~ mas 

sim dos decor-r'@ncia de falha nas obriga~{jes 

religiosas de seus devotos.. Assim, !! o cashgo pede assueir foraas auito 

variadas. 0 Orixa oan1festa seu descontentaoento agindo sobre acontecloentos e a filha-de-Santo ve a 
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sorte abandona-la" 145). Considerando as poss1bilidades plurais da 

pessoa batuqueira, o filho-de-Santo tern sempre em si o poder 

de reestabelecer o pacto com as divindades, conduzindo, 

nov amen te, o retorno do caos de sua vida cotidiana • ordem, 

n~o devendo med1r sacrificios para tal. 

como pessoa batuqueira somente na rela~•o 

de alteridade com os Deuses, o filho-de-Santo est~ em seu 

lugar, preparando os instrumentais rituais que reestabele;em 

o di.!dogo com os Orix~s. Na condu~~o das renegocia~Oes com 

Por~m~ como s~o muitas e onerosas as exig@ncias, 

alguns resistem • cumpr1r OS preceitos risca. J. da 

Iemanja, aparentemente~ investe nesta postura e impbe suas 

condir;:;:Oes: 11 Acho que um Orix~ tern que me cuidar em todos os 

sentidos sem ter que ficar comendo (a partir do sacrificio 

dos animais) o tempo todo. ( ... ) Tern gente que fica todo 

ano, d~ uma galinha, da urn cabrito.( •.. ) Ele vai comer 

quando eu puder dar pra ele" (46). Contudo, esse ~ urn acordo 

realiz.ado com temor j2 que h~ a consci'Encia de ser 0 

prOprio corpo sede de urn conjunto de for;as complexas. 

0 filho-de-Santo, portanto, de forma singular, se 

relaciona com seu Ori>:a~ Procurando aumentar-lhe 

por me1o de aten;bes, o filho-de-Santo batuqueiro cumpre as 

(45i COSSARD-BlNON, 6. op.cit. p. 49. 
!46) Essa barganha das dadivas sacrifit1a1s inclu1 contendas na propria obrigator1edade de manter a 
dinao1ca ciclica de dar, receber e retr1buir; dons e contra-dons. 0 alto custo dos aliaentos e dos 
bichos destinados ao sacrific1o ponderado coo o poder aqulsitivo da oaioria dos partic1pantes, o teopo 
destinado a prepara,~o da festas, seo contar o dos r1tua1s que as antecedea, as abstinenc1as sexuais 
e aliaentares, etc s~o alguns pontes crlt1cos destas peroutas. No batuque ha uoa ex1g~nc1a, 
determinada no prOprio estilo do grupo~ pela abundanc1a Justificada por discursos como ijtem que dar 
pro Santo dar de volta; 'o oeu pa1 \referindo-se ao Orixai 'ta ped1ndo'; as obr1ga>Oes rituais 
implicam oterendas de coaidas e aniaa1s, alguns aais caros, coac os de quatro pes, e outros menos 
onerosos, coano as galinhas e pombos. 



obriga<;:'bes rituais, tendo sempr-e em mente que seu 

crescimento pessoal acarreta beneficios para o seu cultuado~ 

Em tr-oca, solicita ao Orix• prote<;:ao, equilibria, sal.lde, 

dinheiro, vit6ria em aos inimigos~ ou sej a, a 

derrota dos mesmos (47). 

Cl c::.:i..r-c::L.t:l..a.r-

.:i..m.a.g.:i....-.~r-.:i..c:> 

Refletindo numa d~mensao de fabula<;:ao h1st6rica penso 

que n nada sobrevive nuaa cultura, tUdO E VlVido DU n~a E11 (48) ~ Reporto-me aqui a 

urn olhar sabre a cotidianidade popular do Brasil ColOnia, 

coma forma de entender a g@nese dos am~lgamas 

constituidores do s~mbolismo religioso dos batuqueiros. Nos 

prim6rdios do mundo colonial, concebeu-se urn espa~o de 

cultura multiforme COIT!Ltm a africanos, indios, mesti~os e 

colones, onde a intimidade com o sobrenatural era exercicio 

banal a todas essas etn1as. Famil~aridade que pun ham em 

pr•tica para administrar seus problemas do dia-a-dia nos 

At~ mesmo os colonizadores e degredados pela inquisi~~o 

teciam no Novo Mundo urn "cristianismo que se 

caracteruava por 'uo profunda desconhecioento dos dogmas i ... i. (Pois), afeito ao universe magi co, o 

(47) Cf. BARBER, Karen., Cooo o home• cr1a Deus na Afr1ca Gcidental: atitudes dos Vorubas coo o orlsa. 
ln: HOURA, C. E. K. de, Meu sinai, op.cit., 0• 142- 175 . Ct. 1gualoente PRANDI, R., Os Candoobles 
de S~o Paulo. SAo Paulo, HUC!TEC-EDUSP, !991. 

(48) SCH!MIDT, Jean in: MELLO e SOUZA, Laura. op.cit. p. 99. 
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hoeeo distingfiia oal o natural do sobrenatural, o v1sivel do invisivel" (49), r-efor-o;:ando 

uma permuta interetnica atraves das imagens, dos sentidos e 

da viv@ncia .. 

Nas r-ela<;bes e nas trocas cotidianas impressas no 

interior de urn corpo social plur-al, essa sensibilidade 

barroca ( 501' especificamente colonial, vai tramar e 

articular as bases nas quais transitam posteriormente seus 

descendentes brasileiros. Frisando que "n~o se trata de defender a tese 

da exist~ncia de uoa vasta e indiferenciada 'religi~o popular' onde a cren>• eo esplritos 

constituiria a base e eixo definidores, fazendo coo que as particularidades se diluisseo", 

ressalto que ha especificidades desde as mais Obvias as 

ma1.s sutis que lmper-ceptivelmente tecem o vitalismo da 

"cren~a em espiritos 11 nas diversas visbes de mundo dos 

sistemas religiosos que povoaJ .... am!' a America tropical (51) .. 

E, igualmente, urn simbolismo r-eligioso que rna rca as 

narrativas orais recolhidas dos atores sociais do cenario 

batuqueir-o. M. da lemanja, veio do Sul da 

Italia. Praticante do catolicismo popular- 1.mpregnado de 

supersti~bes e usu~r-ia de simpatias e truques m~gicos para 

lidar com os seus problemas cotidianos, ela encontrou no 

(491 KELLG e SOUlA,L., op.cit. p. 91. 
(501 Cf. THEODORO, Janice. A Aoer1ca barroca, teoas e varlatOes. S~o Paulo, EDUSP- Nova Fronteira, 
1992. A autora fala da foroa,~o do Novo "undo defendendo a ideia da constitui,~o de uoa 'Aoerica 
Barreca',, arquitetada por tragoentos esteticos de diferentes etnias. 
(51) Ct. VElHO, Siiberto. Jndividuo e reiigi;o na cultura brasileira- s1steoas coonitivos e sisteoa 
de crentas. In: Novos Estudos Cebrap. S~o Paulo, out. 1991. no 31, p.!25. Coopactuo ainda coo esse 
autor que na cren~a es espiritos~ no transe~ na aediunidade e na possess~a~, rol no qual insiro o 
esoterisao e a manipula~~o de Henergias§~ a fe e1 Bsiapatiasa e a convic~~o em seres que se 
transforsam es bichos ainda auito cosum nas cidades do interior! ucria usa linguagea basica co1um que 
n~o esvazia a ioport~nc1a das diferentas substantivas entre os grupos'. L1nguagem que, contio, oais 
do que uo transite entre diferentes conrop,oes diversas, peroite peroutas e apropria>Oes de aspectos 
religiosos que logo s~o reprocessados e assio1!ados. 
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batuque sua 11 Verdadeir--a miss~ou {52}. 

J. da Iemanja tentoL\ por vez, as 

afinidades entre o cristianismo e o Batuque: "A nos sa 

religi~o tem que passar primeiro pela catblica". Ampliando o 

quadro interpr-etative com urn discur-so contemporaneo 

acrescentou: 11 Tem que ter- pensamento posit1vo pros Ori>:as 

ajudarem''~ finalizando com uma cita<;:~o biblica: "E como 

disse Deus: forceje que eu te ajudarei''. 

Uma unidade e uma mescla de div1ndades, humanidades e 

religiosidades, esse e o Deus de J. da IemanJa: ''0 Orixa, 

(analisa) no fundo ele e urn Santo Cat6lico tanto quanta um 

ser humano .. Em ter-mos da Iemanja ela e Nossa Senhora dos 

Navegantes' 1
• Percep~~o sincr~tica comum aos batuqueiros que, 

no dia 2 de fevereiro participam de uma das maiores festas 

populares da cidade em homenagem a Nossa Senhora dos 

Navegantes, padroeit-a de Porto Alegre {53). 

Bebendo, cantando, rindo, festando, e ao lad a da 

Igr-eja de Nossa Senhora dos Navegantes que a comunidade 

religiosa local desfruta, durante toda a tarde, de in~meras 

barraqu1nhas que comer-cializam imagens de Santos~ 

souvenirs, comidas e beb1das, montadas ao lado da 1greja e 

embaixo do viaduto que constitui uma das entradas da cidade. 

Empreendimento semelhante e feltO por esse povo par-

volta de 23 de abril, dia dedicado a S~o Jorge e associado a 

(52) ORO, Ari Pedro. loigrantes calabreses e reiigibes airo-brasiielras no Rio Grande do Su!. in: 
Revista Estudos Vbero-Aoericanos. Porto Alegre, PUCRS. Vol. llV, 
no 1, 1988. p. 76 - 79. 
(53) Nos u!tioos tres anos, grupos l1gados a cu!tos afro-brasileiros acoopanhao o percurso tocando 
taobor e cantando a!guoas rezas rituais eo hooenageo a Deusa do oar. 



Ogum, no Rio Grande do Sul. Nesse periodo, no interior- da 

igr-eja erigida em homenagem a esse Santo, milhares de velas~ 

brancas (simbolizando tanto a cor tradicional da 1greja 

cat6lica, como Oxal•), vermelhas (Bar• e Ians~); vermellha 

com branco( Xangd); vermelha com verde (Ogum) e verdes 

(Ogum) queimam nos candelabras coletivos dos altares dos 

Santos Cat6licos. S~o Jorge ~ Ogum para o batuqueiro, mas ~ 

tambem sa:o Jorge, 0 que os faz um na pluralidade 

complementar de seus fundamentos (54). 

Segu1ndo uma coer@ncia aberta, 0 batuqueir-o ornata!! 

(sacrificio ritual) par-a Ogum e faz promessas para S~o 

Jorge. Nessa dln<imica que rege a lbgica interna da pessoa 

batuqueira~ ao mesmo tempo que h~ uma unidade~ mediada nas 

superficies, articula-se a harmoniza~~o de contraries, 

que a presen<;:a de um Santo cat6lico evoca a presen~a de 

DrixA, batuqueiro. 

A comemora<;:~o do dia de S~o Jorge ~ um born motive para 

urn encontro do que chamo de 11
Confraterniza~;-ao conflitual" 

que se tornou tradicional entre as redes que constituem essa 

religi~o. Dessa forma, por el·<emplo, as vel as coloridas 

(consagradas aos dentro da .l.gre]a, 

junto com santinhos e com as tradicionais velas brancas e 

espadas-de- S~o Jorge (Sansev1eria Zeylanica)~ uma planta 

origin~ria da ASfrica e incorporada igualmente no cotidiano 

dos 0 cat6licos tradicionaiS 11
• Os batuqueiros desfrutam os 

(54) E necessaria ressaltar que, apesar destes arranjos das 1aagens religiosas, constituintes da 
pessoa oultipla batuque1ra, real!zareo-se •• uo plano estet1co, o oculta onde esta assentado uo uguo, 
por exeoplo, nao evoca, para o hooeo batuqueiro a iaageo de Sao Jorge. 0 sangue regenerador e 

purificador do sacrificio de anioais banha os ocultas, oas n~o as 1oagens catblicas. 
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1'jogos'' e o momenta de sociabilidade nos encontros no p~tio 

da Igr-eja e, principalmente, no sal:l!o paroquJ.al, on de 

providenciam urn sambgjo com a venda de cerveja e churrasco, 

comida do Ogum. 

Diferentemente das polemicas que movem os Candombl~s da 

Bahia e do centro-sul, no Batuque as imagens 

dos Santos do cristianJ.smo n:l!o est:l!o guardadas 1"1· Muitos 

batuqueiros s:l!o batizados~ alguns~ fazem pl,...omessas e 

comungam~ vivenciando prazerosamente as festas e procissOes 

promovidas pel a ar-quediocese porto-alegrense~ Essa 

harmoniza~~o tensional entre as cren;as, a liturgia cat6lica 

e OS valores batuqueiros, ~ realizada, sobretudo, no plana 

de um imag1nario onde confabulam as superficies est~ticas~ 

Arquiteta~ao hibrida de motiva~t!es simb6licas que se torna 

e>-:plicita ao se observar urn quarto-de-Santa~ on de as 

hierofanias batuqueiras est:l!o sintetJ.zadas em imagens de 

San·tos cat6licos e em objetos que remetem aos fragmentos 

ontol6gicos dos Orix~s. 

Arquiteta~ao hibrida de motiva~aes simb6licas nutre o 

universo batuqueiro; arquiteta~ao plural de capta<;::l!o, 

retorno e observa~~o videograficas, percep<;:t!es verbais, 

constela~tles de imagens, pensares, cbdigos ~ = ~ assim 

potencializei minhas leituras do universe batuqueiro= 

(551 Conferir respectivaoente os artigos de SANTOS, Jocelio 1. dos. As ioagens est~o guardadas: 
reafricaniza,~o. In: Comunica,~es do ISER, Rio de Janeiro, 19S9.no 34, p. 50-5a. • PRANDI, Reginaldo & 
60N~ALVES, Vagner. "Deuses tribais de S~o Pauio.ln: Ci@ncia HoJe, S~o Paulo, 1989, SBPC, no 57, p. 34 
- 44. 
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Confer-me j~ relatadc, quando cheguei no Batuque, com a 

c3mera no ombro, registrando as teias que tramam a vivencia 

do sag~ado e do profano da pessoa batuqueira, possuia, ao 

mesmo tempo, um despreendimento advindo da minha pratJ.ca 

como profissional de televis~o e a inten~~o de repensar as 

formas consagradas do pr6prio exercicio da minha p~of1ss•o. 

Meu objetivo inicial era desenvolver procedimentos 

rnetodolOgicos que me permitissem pesquisar· a cultura do 

lloutro 11 a partir de uma e>:plora~'ao de seu universe, 

au>-<iliada pelas imagens videograficas. Nesse senti do~ 0 

resultado escrito desse trabalho ~ 

percurso da pesquisa visual que realizei, tendo como e~ >~o 

construtor as imagens em movimento!' captadas segundo urn 

planejarnento preciso e com o intuito de constituir n~o sb 

uma antropologia visual dos batuqueiros~ como tambem urna 

antropologia do visual desse grupo~ 

A inic:iativa de adotar os m~todos jornalisticos e 

elabor•-los em uma outra inst~ncia intelectual, permitiu-me 

tratar- a pesquisa com urn carater e>:perJ.mental. Metas que 

levar-aram-me a atuar nas fr-onteiras entre a Comunica~~o e a 

Antropologia e a uma consequente reflex~o sobre a utiliza~ao 



dos Multimeios nas Artes Televisuais e nas Ci@ncias Soc1as. 

Proposta altamente fortalecida por ser eu mesma, com uma 

camera domestica e sem o au>·<i lio de uma equipe profissional, 

a operar o instrumental videografico. Tal fato exigiu que eu 

relativizasse meus padrBes de qualidade em rela<;:i,l(o 

imagens em movimento e, em contrapartida, permitiu-me ampla 

liberdade de at;:~o. 

No trabalho de campo, quando registrava OS 

acontecimentos ~ guiava-me pel as teias de signiticados, 

tramadas nas superficies, a partir das quais os batuqueiros 

eHpressam seu un1verso imaginative .. Procurei 

informante 

tam bern 

estabelecer urn Jogo dial6gico entre o e as 

imagens videograficas dele mesmo e de seu contexte 

religiose. Seu depoimento, advindo des sa 

nespelho"~ era igualmente registrado e servia de suporte 

para minhas reflexbes e elaborat;:~es de uma pr6xima capta<;:•o 

em video~ Nesse Jogo de imagens~ empreendi uma busca de 

procedimentos metodol6gicos que configurassem urn 

conhecimento constituido, 

apelo imagetico. 

antes de mais nada~ a partir do 

Assim, experimentando maneiras diversas de captar as 

ocasibes banais e ritt.talisticas sintetizadoras do universe 

elaborei, em uma comemora~~o festiva da batuqueiro, 

c.omunidade, ap6s cinco meses de trabalho de campo e 

experimentos diversos, urn procedimento metodolOgico de 

apreens~o via video denom~nado 11 Plano limite~]. 

Com o 11 plano limiteu organizei~ intuitivamente, urn a 
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estetica pa~a ap~eende~ os discursos imag~ticos, visuais e 

sonoros do g~upo. Optando por uma fo~ma de 

f~agmentada, delimitava com p~ecisao as figu~as ap~eendidas 

e nao hesitava em recortar os objetos pa~a apropriar-me 

apenas do que pa~ecia ~ealmente ~essonante • pe~cepcao que 

se operava, naquele momenta~ ent~e mim e a manifestac•o 

~itual. 

Obse~vando as imagens captadas com o "plano limite!! 

enquanto exp~essao da pe~sonalidade estetica batuqueira, 

obtive urn ~esultado inusitado: a pe~cepcao do simbol1smo da 

figu~a espacial circular no Batuque. A cadencia dos ritmos 

africanos, as j en as de ouro~ as bijuterias douradas, as 

saias rodadas, as imagens cat6licas, as representa~bes dos 

Orix•s eram apenas alguns dos elementos que emerg1.am e 

seg~edavam confo~macbes da comunidade estudada. 

Nas supe~fic1es 1mageticas, nas banalidade dos jogos da 

apartrncia que transparecia nas 1.magens eletrOnicas~ OS 

batuqueiros, com a mesma intens1.dade com que afirmavam seu 

estilo estetico, 11 EScondiamn os "segredOS 11 das tramas de sua 

pe~sonalidade g~upal, a~ticulando os f~agmentos de sua 

memOria coletiva~ acomodando antinomias tempo~ais e 

harmonizando contraries. 

Circulando da mesma maneira na vida cotidiana, estavam 

OS f~agmentos arqLteti pi cos da memOria coletiva 

batuqueira. Fragmentos que se mostravam tanto na ordena~~o 

do diSCLU ... SO estetico, como nos gestos banais e sacralizados 

das t~ocas. 



0 estilo estetico batuqueiro rna rca as formas, OS 

val ores e OS ritmos que OS filhos-de-Santo vivenciam 

coletivamente. E ass1rn que as circularidades nas superficies 

arquitetam ci r-cu leu--mente 0 tempo no espa<;:o. Urn tempo 

espacializado, contido nos simbolismos, que engenha urn a 

din~mica reconciliadora entre bern e mal, conflito e paz, 

vida e morte. E nesse patamar, acredito, que o povo 

batuqueiro opera sua memOria coletiva, dando-lhe atualidade 

nil(o de forma historicista e linear~ mas ciclica, planejada 

nas tramas microsc6picas do cotidiano~ afirmando seu ethos 

11 presenteista". 

As notas visuais~ 
11 anotac;;:·oes 11 videogr8ficas e>~ecutadas 

em campo, tra~aram o roteiro no qual pude discorrer sabre 

a dramatiza~~o do simbolismo ciclico dos batuqueiros. 

As imagens captadas pelo olhar-camera desvendaram aspectos 

que a olho nu seria de dificil percep;ao alem de 

conscientes e inconscientes da sintetizaram motiva~bes 

pesquisadora expressando 

estudado. 

sua percep~~o sensivel do universe 

0 m~todo de converg@ncia que aproximou as constela~6es 

de imagens arquitetando-as de maneira a potencializar a 

plural idade de seus c6digos revelou-me novas informa~bes~ 

ampliando e 

captar os 

as imagens 

inter-pre tar 

gestuais e 

enriquecendo o meu leque interpretative. Ao 

rituais consagrados e cotidianos des batuqueiros, 

videogr~ficas auxiliaram-me na tentativa de 

OS simbolismos das narrativas corporais, 

sonoras que estruturam a fabula;ao estetica da 
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personal1dade do grupo. Est~tica que assume sua influ8ncia • 

medida que n~o s6 informa a ~t1ca, o ethos e a visa;o de 

mundo de quem compartilha de tal coletividade, como os 

modula em urn espa;o social e 1maginario do homem religiose 

bat~tqueiro. 

Na formas, dos valores e ritmos a 

partir dos quais o grupo exp~e seu comportamento~ desenvolvi 

uma analise entre e dos fragmentos circulares que compbem 

o tecido cultura1s dos batuqueiros. No 

tr8nsito minucioso entre as ~magens, a figura espacial do 

circulo aparece com a repeti~~o dos ciclos temporais~ 

Nesse sen tido, tudo o que se repete e circ:ula na 

pratica lit6rgica batuqueira - a~bes, gestos~ 

presentes~ 

emo~bes~ 

pessoas, tecn1cas corporais e comportamentais, 

deuses~ fofocas~ entre outros constr61 e a 

especificidade do grupo, praticando urn a de 

solidariedade social caracteristica. 

Arrisco dizer que a din§:mica que comove 0 homem 

batuqueiro acomoda-se intimamente em urn ambiente do 

imagin~rio popular brasileiro. Urn 1magin~rio cujo simbolismo 

converge para constela~;'des de 1magens encontradas no 

universo batuqueiro~ sd OriH~s, pombas-giras, e>~US, 

eguns e espiritos dos mortos conv1vem com os nossos 

conterraneos e contempor,t3:-neos espa~os urbanos e r-urais, mas 

tamb~m lobisomens, duendes, anjos da guarda e mais um 

repert6rio riquissimo e, provavelmente, inesgot~vel de seres 

vivos, amig•veis e assustadores, sempre prontos a revelar o 
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politeismo de 

brasileiro~ 

val ores que rege a vivEncia do homem 

Percebo,. assim, no percurso das conclusbes, que formas 

de pensar e fazer com as imagens~ notas visuais, 11 plano 

limite 11 e outras poderi,\o contribuir para a constitui;ao de 

uma metodologia visual passivel de colaborar para a 

constru;i,\o do conhecimento. As especificidades dos caminhos 

audiovisuais permitem explorar superficies est~ticas que 

escondem as profundezas desse complexo e plural imagin~rio 

popular brasileLro. 
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