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INTRODUCAO: 

Obras de arte n1io solucionam problemas imediatos. Artistas e 

cientistas, rimados, observam o universo, qescrevendo-o. Tais descrh;:oes redundam em 

fOrmulas ou obras de artes. Artistas e clentlstas estudam a natureza e os fen6menos que 

nela ocorrem, visando descobrir princlpios fundamentals. E dever do homem viver a 

consciencia de si e articular-sa criativamente com a natureza, submetendo-se a ela. 

0 presente !rabalho e integrado por urn texto teatral precedido por 

uma ... Prelimlnar e sucedido por urn Glossario. A Preliminar trata de aspectos do 

espetaculo teatral Os lks, levado a cena em 1976. 0 Glossario e relativo a fala do 

Cafund6. 

Dois anexos tambem integram o presente trabalho. 0 Anexo I 

constitui-se na transcri9ao integral de entrevista realizada com o jornalista Sergio 

Coelho. 0 Anexo II e uma livre colagem de variaveis que levam ao fazer tealral. 

0 recorte principal do trabalho, o texto dramatico, foi elaborado a 

partir de urn tema generico: a escravidao negra no Brasil; e de um tema especifico: o 

Cafund6. 

0 Cafund6 si!ua-se proximo a civilizac;:ao. Dista apenas cento e 

vinte quilometros de Sao Paulo. Pertence ao Municipio de Saito de Pirapora, regiao de 

Sorocaba. 

Estive no Cafund6. Meu primeiro contato, em Sorocaba, foi com o 

poeta e jornalis!a Benedi!o Cle!o, que publicou na imprensa sorocabana as primeiras 

malarias sobre o nucleo. Nao foi facil contata-lo. Encon!rei-o no principio de uma noite, 

s6, na mesa de um boteco in!eriorano. lnfelizmente a fita em que nossa conversa foi 

registrada perdeu-se. Entrevistei-me tambem com autoridades policiais de Saito de 

Pirapora, pols na epoca ocorreram mortes envolvendo habitantes do Cafund6 e 

fazendeiros da regiao. 

Das visitas ao Cafund6, em 1979, resultou uma primeira 

abordagem dramalllrgica: 0 Charme Discreto do Cafund6. C6pias deste texto 
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encontram-se na biblioteca do Departamento de Artes cenicas da UNICAMP. 0 texto foi 

leva do a cena em 1980 no T eatro do Centro de Conviv~ncia de Campinas e no T eatro 

Municipal de Sorocaba. 0 elenco foi formado por alunos do curso Oficina de 

lnterpreta~ao Teatral, oferecido pelo entao Centro de Teatro da UNICAMP (hoje 

DAC/IA/UNICAMP): Adilson Siqueira, Alberto Bueno, Augusto Marin, Beatriz Azevedo, 

Cristina Hoffmann, Gilson Oliveira, Malila Telez, Marcius Val de Casas, Mariana de 

Castro, Nataline Manoel, Niva Alves, Valmir Perez, Vania Medeiros, Zeze Tonezzi; 

dinflmica de elenco de Adilson Barros, programas:i!\o visual de Fulvia Gonyalves e 

dires:ao do autor. 

A presente versi!\o dramaturgica e uma das improvisas:oes teatrais 

possiveis sobre o mesmo tema: o Cafund6. 

Mais sobre o Cafund6 encontra-se no Anexo I deste trabalho e 

tambem no Centro de Documenta9ao "Prof. Alexandre Eulalio", UNICAMP. 



PARTE I 

PRELIMINARMENTE, 

OSIKS 
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1 • DIAS DE iNDIO. 

0 Teatro Documento, nas palavras de Peter Weiss, "e um elemento da 

vida publica tal qual se da a conhecer pelos meios de comunica~tao de massa. As bases do 

espetaculo sao formadas par reportagens, entrevistas, dossit'!ls, processes verbals, 

declaragOes de personagens em voga, cartas e todas as outras formas de testemunho do 

presente. 0 Teatro Documento langa mao de um material autt'!lntico que divulga a partir da 

oena sem modifioar-lhe o oonteudo, mas estruturando-lhe a forma."' 

Em mil novecentos e setenta e seis o Grupo Pessoal do Victor levou a 

cena Os lks, do livro de Colin Turnbull 0 Povo da Montanha, adaptagao teatral de C. 

Higgins, D. Cannon e Peter Brook. 0 texto mostra uma tribo africana em agonia. 0 espetaculo 

teatral procurava mostrar a agonia de outra tribe: a brasileira, na epoca em vias de extin~tao 

por questoes pollticas. Parte do publico entendeu que em cena se lnterpretava uma tribo 

a1nda maier. A capa do programa foi expllcita quanta as comunidades assim chamadas 

indlgenas /ks. Kafirs. Kiowas. Marsh. Araks. lks. Pigmeus. Shawnees. Tampas /ks, 

Comanches. Auacus, Kalapalos. lks. Crows. Hunkpapas. Marquesans. Hopis. /ks. Tupi 

Guaranis. Nafuquas. Natipus. /ks, Desuns. Bhutaneses. Aipatses, Wauras. Caiabis. Kaiap6s 

Lacandons. Tupinambas, /ks. Kara;as. Kuben-kran-keins. Sioux. Txikao. Cane/as. /ks. 

Apaches. Zoroastrian, Kurumbas, Lua. Javaes. Suias, Comanches. Tupiniquins, Biras, 

Txukarramaes Nagas. Cintas Largas. Navajos. /ks. Elmolos. Jurunas. Yahis. lks. lks. /ks 

0 elenco era formado por Anton Chaves, Eliane Giardini, lacov Hillel, 

lsa Kopelman, Marcllia Rosario, Maria Elisa Martins, Paulo Betti, Reinaldo Santiago, Stela 

Freitas, Waterloo Greg6rio. Diregao geral de Ceiso Nunes. 0 espetaculo foi dedicado a Miroel 

Silveira e Renata Pallottini. 

Na edi9ao do Jornal da Tarde de nove de fevereiro de mil novecentos e 

setenta e seis, Luiz Carlos Lisboa publicou artigo intitulado A Paz dos indios: um velho 

sertanista que ha meio seculo pacificou os Indios do Vale do Jtajai, encontrou afinal a verdade 

que a ciencia oficial ignora ou finge ignorar. A um jornal do Rio, diz ele que muito se 

arrepende de ter contribuido para aproximar os indios dos brancos, o que significou a 

1 
WEISS, Peter. Netas Sobre o Teatro Documento. Estas notas foram introduzidas ao 

grupo leatral "0 Pessoal do Victor" pelo diretor .teatral e Prof. Dr. Celso Nunes, 
durante os ensaios de "Os lks". Vide tambem ·o lnterrogat6rio" e "Persegui<;:llo e 

Assassinate de Jean-Paul Mara!", textos teatrais de Peter Weiss. 
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destruigao completa dos primeiros e o fortalecimento da convicgao, nos segundos, de que 

aquele era o caminho certo. De fato acrescenta o velho pacificador, o indlgena nao e apenas 

adaptado aos novos valores, mas despido de toda sua motivagao e dignidade." 

Segue Luiz Carlos Lisboa: "0 problema do Indio brasileiro serve como 

urn teste de inteligencia e sensibilidade. • Adiante, Luiz Carlos enfatiza: "Do ponto de vista dos 

absolutistas, segundo os quais s6 a cultura branca do homem civilizado e perfeita e desejavel, 

tudo caminha a contento. Aos olhos daqueles que ousam pensar por conta propria - sem uma 

tonelada de monografias na cabec;:a e alguma empafia no corac;:i!o - o que esta sucedendo ao 

Indio do nosso interior e lamentavel e definitive. Nenhuma pessoa equilibrada sera capaz de 

explorar esse problema com intengOes polfticas. lnsinuagOes de genocfdio espalhadas em 

jornais e revistas no exterior mostram ate onde vai o desequillbrio quando a inspiraqao e 

totalilaria. Dizer que nosso indio esta sendo intencionalmente massacrado em troca do 

desenvoiVIrnento, e obscurecer a questao." 

A questao permanece em trevas. Em nome do desenvolvimento 

nossos Indios foram massacrados. Nossos negros resistem como podem. Nossos brancos e 

nossos amarelos estao inquietos Saber-se-ao, talvez, as pr6ximas vitimas? Ha uma grande 

cagada? Qual e a do predador? Qual e a do chamado desenvolvimento globalizado? 

Luiz Carlos Lisboa prossegue "Afirmar que os responsaveis pelo 

problema parecem cegos para a reiatividade da nossa cultura, e certo e razoavel Afinal nao e 

precise ser antropologo, ps1c6logo ou soci61ogo para perceber essas coisas. Pelo contrario. 

Um espirito atento e nao comprometido com a erudigao, pode sentir o drama de modo 

totalmente novo " 

A integra do artigo de Luiz Carlos Lisboa esta impressa no programa 

do espetaculo teetral Os lks No progrema veem-se irnagens de alguns e algumas lks. 

pessoas deformadas. Muito deformadas. No mesmo programa le-se "Em nome da 

·c:viirzat;ao· vertemos lagrimas de crocodile pe!a miseria dos 'primit:vos'. E somas n6s mesmos 

os cavaleiros desse apocalipse ... "2 Alem, le-se: "As minorias constituem urn espelho cruel 

once nao faz bem aos poderosos se olharem sem maquilagem."3 

Recen!emen!e (vinte e um de janeiro de mil novecenlos e noventa e 

seis) o ombudsman do jornal "Folha de Sao Paulo", Marcelo Leite, em coluna intiiulada 

' Programa do espetaculo teatral os lks. 

' ld ' ibid. 

,; 
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"Tembes, Uapixanas, Maxaca/is e outros bichos" disse: "Ombudsman tambem existe para 

falar do que ninguem quer ouvir. Indios, por exemplo. 0 tema deixou de ser in Manos." lsso 

ar, cara palida. Nao temos mais Indios. 86 p6s-indios: n6s. Todos os dias out. Ninguem quer 

ouvir. A especie corre riscos. 

2 • CARAS PALIDAS 

Roberto Carlos cantou: "Entao eu corro demais, s6 pra te ver meu 

bem." Nas curvas da Estrada de Santos precisou de ajuda. Mais ou menos ao mesmo tempo, 

em outro espa9o J. Lennon berrava: Help. 

Socorro! Jornal da Tarde, edi<;;ao de vinte e seis de janeiro de mil 

novecentos e noventa e seis, paglna cinco be: "EUA- MULHER EM COMA FICA GRAVIDA. 

ESTUPRO NUMA GLfNICA'' Deu no New York Times. Os detalhes s6 sao publicaveis em 

jornais ou boletins de ocorrencia. Mas aconteceu uma mulher em coma ha dez ancs foi 

estuprada. Seu ventre abriga um fete. 0 case e de polfcia? E etico? E medico-administrative? 

E genetico-filos6flco? Certamente e assustador. 0 pragmatismo do ator Francisco Anisic de 

Paula entende que o eco-sistema, para manter-se equilibrado, deve eieger como prioridade a 

preservagao da especie humana. 0 poeta Caetano Emanuel Viana Telles Veloso quer 

"aproximar o seu cantar vagabundo, daqueles que zelam pela alegria do mundo, indo mais 

fundo, Tins e Bens e tais '" 

0 espetaculo teatral Os lks pretendeu alinhar-se aqueles que priorizam 

a preservagao da especie Esteve muito proximo da:::ueles que zelam pela alegria do mundo 

ocupou o espa9o, na epoca ja legendario, do Teatro Oficina. Provocou alguns sus~os no 

espectador da decada de setenta. Poucos espectadores, dlga-se. Possivelmente o susto foi 

provocado pela tematica arida e tambem pela radicalidade com que o grupo conduziu o 

processo. Desde a primeira leitura do texto ate a ultima apresanlal(ao, dezenas de recitas 

depois, no Teatro Cacilda Becker, Rio de Janeiro, o work manteve-se in progress. 0 interprete 

progredia a cada apresentat;:ao. Novos espal(os, e foram muitos entre a Rua Jaceguai e o Rio 

de Janeiro, apresentavam ao elenco o chamado grau zero cenografico. A presen<;:a do 

interprete no espago vazio, tornava-o cenico. '0 corpo do comediante investido do papel 

4 
VELOSO, Caetano. Pod res Poderes. Can9ao popular brasileira. 
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estabelece per si um espac;o cenico, mesmo quando em grau zero cenografico, isto e, em 

tablado nu ou num simples Iugar qualquer de algum desempenho. "
5 

0 elenco seguiu a risca algumas proposic;oes de Peter Brook, filtradas 

pelo diretor Celso Nunes: "Todo trabalho tern seu pr6prio estilo. No memento em que 

tentamos especificar este estilo, estamos perdidos. 0 teatro e uma arte autodestrutiva, 

sempre escrita no vente. Sabe-se perfeitamente que sem uma companhia permanente 

poucos atores podem prosperar indefinidamente. A arte de representar e num certo sentido a 

mais exigente de todas, e sem aprendizagem constante o ator para na metade do caminho. A 

terrlvel dificuldade de fazer teatro tern que ser aceita: e, ou seria, se verdadeiramente 

praticada com responsabilidade, talvez a mais diflcil de todas as artes."6 

Nao vamos nos deter em obviedades pols tanto o ator como qualquer 

artista, qualquer profissional de qualquer area sem aprendizagem constante parara no meio 

do caminho. o rata e que o Grupe Pessoal do Victor se acreditava um grupo de Teatro 

permanente e nao refugou diante da "terrfvel dificuldade de fazer Teatro." Para nao 

incorrermos em imprecisoes e de se registrar que os olhares jovens do elenco nao tinham 

pretensoes a permanenoias. Tampouco entendiam o fazer teatral como alga diffcil e, muito 

menos terrfvel. Tratava-se apenas de transmitir informagoes semanticas e esteticas e, se 

possivel, divertir o espectador. Claro esta que dava trabaiho. Mas trabalho que propicia prazer 

ao trabalhador e diversao. As personagens de Os lks, excegao feita ao Antrop6iogo, eram 

todas negras, membros de uma tribe africana em vias de extinc;ao 0 elenco, composto par 

interpretes brancos e um mulato entendia estar mostrando todos os negros do mundo 

africanos em extinc;ao 0 grupo enfrentou o desafto, mergulhou na lematica, abordou 

antrop61ogos, sertanistas, indianistas, brasilianistas, artistas e, sobretudo improvisou muito 

durante (e depois) do processo de ensaios formais, para chegar aos limites da convenc;ao 

teatral. Hoje pode-se drzer que o empenho foi bem suoedido pols via-se em cena um banda 

de brancos com alma negra lgualmente bem sucedida foi a trajet6ria do espetaculo, 

excetuando-se um detalhe: o publico de Teatro em geral acorreu ao evento, mas o publico, 

potencialmente alva, os negros brasileiros, n!lo foi atingido. A co-autoria foi parcial e o 

ambiente permaneceu inalterado, em parte. 

5 CHACRA, Sandra. Natureza e Sentido da lmprovisaq;io Teatral. Sao Paulo: 

Perspectiva, 1983. p. 13. 
6 BROOK, Peter. 0 Teatro e Seu Espaco. Petr6polis: Vozes, 1970. ps. 8, 25, 26. 
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Nao podemos deixar passar em brancas nuvens a contradigao, quase 

incongru~ncia, acima: "Negro" como publico "alvo". As nuvens permanecem negras para 

negros de almas negras. sao Pedro, auxiliado por Santa Barbara, consegue manter a 

meteorologia sob controle, a despeito de inundagOes aqui e ali. Ao menos estamos livres, ate 

o memento, de sermos atingidos nos nossos intervalos comerciais (cada vez menos intervalos 

e cada vez mais comerciais) por pegas publicitarias que induzam favelados a consumir Super 

Candida no cafe da manha como garantia de uma perfeita lavagem da alma. 

3 • OLHOS NOS OLHOS. 

0 espetaculo teatral Os lks constituiu-se em um dos muitos mementos 

teatralmente luminosos do diretor Celso Nunes. Mas ha que se rebater Peter Brook. Quem 

precisa de uma companhia teatral permanente para prosperar indefinidamente e o diretor de 

teatro, nao o ator. 0 ator costuma seguir com sua arte. aplausos aqui, apupos ali. a revelia de 

boas ou mas companhias, por saber que, em Oltima instancia a andorinha fara verao pols o 

espectador sempre "co-autuara". Paulo Autran7 cunhou uma frase curiosa: "Televisao e arte 

do patrocinador, cinema e arte do diretor e teatro e arte do at or" Com certeza, ao cunhar tal 

frase, Paulo puxava a brasa para a pr6pria sardinha. Sabemos ser a arte, arte do espectador 

0 artiste trabalha como intermediario. E teatro nao e escrito tao ao vento como quer Peter 

Brook. 0 Teatro increve-se em papel, em atores e em espectadores. E ali, no papel, no ator, 

no espectador que o Teatro reside. As tais "ventanias" ainda nao varreram do mapa a 

dramaturgia prcduzida pela humanidade. A mesma humanidade continua a produzir 

interpretes teatrais dispostos a se investirem das melhores personagens produzidas pela 

melnor dramaturgia e leva-las aque!es que sabern esperar pela prOxima estreia 

Recentemente a humanidade produziu tambem diretores teatrais, cen6grafos, iluminadores, 

sonoplastas, diretores de cena, produtores, maquiladores, figurinistas, camareiros, 

dramaturgistas, lanterninhas, bilheteiros, cenotecnicos, balas Taffe, assistentes de diregao, 

preparadores corporals, divulgadores, vendedores e.. hajal 0 aparato cresce a ponte do 

7 Paulo Autran, interprete teatral consagrado e ja legendario no Brasil. Nao se pode 

afirmar que a !rase e de autoria de Paulo. Ouvi-a pela primeira vez quando da visita 

do ator a ECAIUSP, em 1970. De qualquer modo, Paulo Autran tornou-a (a !rase) de 

dominic publico e deve levar o credito. 
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Teatro nao poder prescindir do patrocinador. Apoio cultural foi e sempre sera benvindo. Mas 

patrocfnio e coisa daquele Jose que lutou para libertar escravos. A raia do Teatro nao e a da 

televisao. Teatro bronzeia-se, nada e pesca em outras praias, algumas ate polufdas. Mas a 

condil;:ao humana, por mais bela que seja, nao esta livre dos detritos produzidos pela 

humanidade. 

Muitas das apresenta9oes de Os lks eram seguidas de debates (ou 

conversas) com o publico. Depois do ritual dos aplausos e agradeclmentos o elenco sentava

se no tablado e trocava ideias com os espectadores. 0 espetaculo tratava de uma tribe 

africana n6made, mas o que o espectador (co-autor) lia? Menores abandonados, mendigos, 

favelados, sem-terras, sem-tetos, for9as repressoras, militantes sendo ca9ados, Indios em 

geral e, clare, Os lks tambem. Alguns espectadores jovens ate chegaram a estabelecer 

rela90es com a propria vida pessoal. 

Eldridge Cleaver teve uma experiencla bem dlferente durante uma 

disputa pelo poder entre fac9oes de muc;:ulmanos na Penitenciaria Estadual de San Quentin, 

E.U.A. Um "irmao" de direita tentou deixa-lo do lado de fora da disputa 'lrmaos, o irmao 

Eldridge nao deve ter permissao para ocupar qualquer posic;:ao ate que complete sete anos 

como mu<;:ulmano. Ele tem a marca da Besta no corpo. Olhem seus olhos - ere tem os olhos 

do dem6nio "8 Confusao no presidio ate que um dos amigos de Eldridge salvou tudo 

salientando que muitos dos chamados negros tem os olhos estranhos da besta. 

Possivelmente era amigo de fato, pais salvou a si!uac;:ao. Mas foi obrigado a aceitar o olhar 

negro como estranho, como se o olhar negro nao devesse refietir bestialidades seculos depois 

dos negros extrafdos da Africa terem sido tratados, por seculos. como bestas inumanas. 

Olhar. Olhos de negros sao olhos negros e olham a despeito das lantas lagrimas derramadas. 

Cada um ve o que quer no olhar do outre, pols o olhar e o espelho da alma de quem olha, nao 

de quem e olhado. Ao menos estamos livres, ate o momenta, de sermos atingidos nos nossos 

intervalos comerciais (cada vez menos intervalos e cada vez mais comerciais) por pe9as 

publicitarias que induzam favelados a colocar lentes de contato verdes ou azuis antes de 

escovar os dentes. 

0 processo de ensaios formals de Os lks foi emprenhado pela tristeza 

dos tr6picos. Sabemos das muitas alegrias tropicais mas a juventude e credula e, 

8 CLEAVER, Eldridge. Alma no Exllio. Rio de Janeiro: Civilizac;;ao Brasileira, 1971. p. 

27. 
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alegremente, acelta a cclonlzayao. Levi-Strauss tambem dltou o tom: "Deveremos dlzer que 

estes indfgenas nada tem a esperar da sociedade? As institui9oes e os costumes sao, para 

eles, como mecanismos cujo funcionamento mon6tono nao permite interferencias do acaso, 

da sorte ou do talento. Para eles, a (mica maneira de forcar o destine consiste em lancarem-se 

nestes limites perigosos, nos quais as normas socials deixem de ter sentido ao mesmo tempo 

que as exigencies e garantias do grupo se desvanecem: ir ate as fronleiras do territ6rio 

fiscalizado, ate aos limites da resistencia fisiol6gica ou do sofrimento flsico e moral. Pois e 

nesse parapeito instavel que eles se expoem, quer a cair sem remissao do outro lado, quer a 

captar, no oceano imenso das coisas inexploradas que rodeia uma humanidade bem 

regulamentada, uma provisao pessoal do poder, gra9as ao qual uma ordem social, que sem 

isso permaneceria imutavel, sera revogada em beneficia do risco total"9 E o olhar europeu. 

Parte do elenco de Os lks (Eiiane Giardini, Marcia Tadeu, Paulo Betti e Waterloo Greg6rio) 

transltou llteralmente em um parapelto lnstavel sltuado a dezenas de metros aclma da nrmeza 

do tablado, sem redes de prote9ao. o elenco de os lks conseguiu transmitir o "olhar estranho 

dos negros" e. por que nao, o olhar sui-americana, cujo brilho revelava sobretudo a disposigao 

permanente para a luta e a esperanga de resgatar almas exiladas. Olhares que entenderam a 

Europa como um continente ainda a ser civilizado. Aurelio define cafund6 como "um Iugar 

ermo, longfnquo, geralmente de acesso dificil". Cafund6s existem, envolventes e bastante 

pr6ximos. 

9 
LEVY-STRAUSS, Claude. Tristes Tr6picos. Portugal e Brasil Portugalia e 

Martins, (s.d). p 43. 

' .~ 
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PARTE II 

,. 

E FODA, NEGADA, OU 

0 CHARME DISCRETO DO 
, 

CAFUNDO 



RELACAO DE PERSONAGENS 

Negra Centenaria 

lracema (negra jovem) 

Grupo rapper "Crioulos Doidos" 

Macho africano 

Femea africana 

Ca9adores de africanos 

Autoridades setecentistas: 

Agostinho 

Conego Nicolau 

Epaminondas 

Joaquim 

Manoel 

Porfirio 

Feitor com bloco de anota96es 

Feitor com a vara 

Auxiliares de feitor 

Negros adultos 

Negras adultas 

Crian9as negras 

Otavio (negro idoso) 

Dita (negra idosa) 

Apresentador de telejornal 

Apresentadora de telejornal 
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Anacleto Beiras 

Josue Junqueira 

Adolescente pardo 

Mercador de africanos 

Auxiliares do mercador 

Joi:!o (negro jovem) 

Senhorita Porta 

Senhorita Voz 

Pipoqueiro 

Vendedor de algodao doce 

Cigano 

Compredor de escravos 

Consultor do comprador de escravos 

Fotografo 

Escravo 

Mae do escravo 

18 
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GENA!: Ensimesmada 

AMBIENTAQAO: ESTUDIO DE GRAVAQAO hightec, TUDO IMPECAVELMENTE clean, 

ASSEPTICO. NO CENTRO, UMA NEGRA CENTENARIA TRAJANDO 

BRANCO, CABELOS PRESOS POR UMA PEQA DE CROCHE, 

BRANCO. SILENCIO ABISSAL. 

NEGRA CElNTENARIA: Vi minha mae lever surra de chibata do senhor ... Nao. Nao sei ler ... 

Voc~ ja leu sabre a area de Noer? (PAUSA) A nova liquidaQao do mundo 

esta perto Quantos seculos faltam para o ana dais mil? (PAUSA) 0 

presidente do Brasil? Nao sei. .. parece que e um doter. (PAUSA) Montero 

e Kercia levaram a gente para uma fesia no Sao Paulo. (RI, BANGUELA) 

E, Sao Paulo veia ... Pra caipira nao da. (OS OLHOS DIVAGAM) Aquele 

alto e meu irmao. 0 baixo, meu pai, ainda no cativeiro ... Nao. Nunca easeL 

Quando quis casar meu pai n!lo gostou do namorado. Fiquei como Deus 

quis. (IRRITA-SE) lh! Que chateaQaol Essa conversa nao ajuda nada o 

Cafund6 Ceis nao usa enxada da escrita. Pra que tanta pergunta? 

(PAUSA) E Eles compravam preto naquela epoca que nem se compra 

gada hoje, sabe? Deus me liVre! (PAUSA) E, more sozinha. Quando 

cumbe nani do tequi, kuenda vavuru vava do vis6. (LAGRIMAS 

ESCORREM DE SEUS OLHOS) Escureci na cidade e quando voltei, 

encontrei assombragao quando cheguei em casa Nao saio mais daqui. 

Faz dais anos que nao saio. (PAUSA) Fala mais altol Minhas oreihas nao 

escutam mais direito. (PAUSA) E as vista tambem ta ruim Ta cheio 

d'agua nos olhos. E. Cachoeira nos olhos. So caxapura. Mafumbura nao 

me pega Mas quando a pessoa fica doente mesmo, acaba morrendo. 

(PAUSA) Acaba morrendo porque a gente tem de andar seis quil6metros 

pra chama a ambulancia. (PAUSA) Nao. Morreram de nerve 0 Doutor 

demorou pra chegar, os dais nao agoentaram o nerve deles estourou. 

(PAUSA) Ja e hera do sol que esta indo? (PAUSA) No tempo que tinha rei 

era tudo sim, sim, nao, nao. Hoje e lero-lero, fica so no sarapatel. Nao vejo 
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a hora de Deus me levar desse mundo ingrate. (0 SILENCIO ABISSAL E 

QUEBRADO POR SONS SILVESTRES. A NEGRA CENTENARIA SAl) 

CENA II: Abrindo Caminho 

AMBJENTACAO: ESTUDIO DE GRAVAC;.Ao hightec, TUDO 

IMPECAVELMENTE clean, ASSEPTICO. SONS SILVESTRES. ENTRA, 

ESBAFORIDA , UMA NEGRA JOVEM . SEU VENTRE VOLUMOSO 

DENUNCIA GRAVIDEZ AVANryADA DESCALryA, SEU VESTIDO E 

SIMPLES. SE COLOCA NO LOCAL ANTERIORMENTE OCUPADO PELA 

NEGRA CENTENARIA. 

NEGRA JOVEM: (FALA PARA 0 PROPRIO VENTRE SEM ACARICIA-LO) Encontraremos 

o ninho. Abriremos caminho entre os eucaliptos ate as barrancas do 

Sarapu. Minhas palpebras nao descerao ate encontrarmos o ninho. 

(RESFOLEGA) Para de chutar minha barrigal Ja estou indol 

(RESFOLEGA) Se sabem que ainda estamos vivos, vao nos ca<;:ar ate no 

inferno Hoje ou amanha vao voltar para ocupar as terras. Muitos anos 

dura esta luta. Centenas de vezes ja vi o inferno. Nossos mortos nos 

sustentam (SENTE OUTRO PO~JTAPE NO VENTRE. TERNA) Ja que 

kundar pra lambara, minha querida karnanaku? Quer kuendar da anguta? 

Por que kuendar vava do vis6? Voce ainda nem saiu de mimi S1nta o f6!i 

kuendano no nanaga Oturi e vavaru do nosso mafingui. Copopia na 

marrupa comigo. A mulher tambem quer encostar a boca na sua boca, 

querido anJo, alisar seu mUI;uruca. Deu vontade de kusita. (AGACHA E 

URINA NO CHAO. ENQUANTO URINA RECARREGA 0 REVOLVER) 

Lembra do Tio do Otavio? (IMITA VOZ DE UM NEGRO IDOSO) 'Faiz 

tempo qui u caminho foi aberto. 

Tenho qui primeiro pensa nas crians:a. 

. ,, 



Sl pra Mis e tempestade, 

pra elas hai di se bonanga. 

vao te uma existenga benfazeja. 

Vao se u vento nosso arano notras paraje. 

vao leva nu bafo nossa sementi, ventano. 

A gente qui Ia veio, nao. 

Fica aqui mesmo cos morto 
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Pra morre testemunhano. (ALISA 0 VENTRE. SONS 

DE TIROS AO LONGE. SILENCIO ABISSAL. A NEGRA JOVEM 

LEVANTA-SE, ALERTA.) Sera que acertaram seu pai? (PARA 0 

PROPRIO VENTRE) Nao verta agua dos olhos, querida 

kamanaku. Mamae faz voce crescer. (SAl ATIRANDO) 

CENA Ill: Rap Christmas 

AMBIENTACAO: ESTUDIO DE GRAVAc;Ao hightec, TUDO IMPECAVELMENTE 

clean, ASSEPTICO ENTRA 0 CORO rapper "CRIOULOS 

DOIDOS". CANT AM E DANQAM 0 rap "CHRISTMAS". 

CORO CRIOULOS DOIDOS: 

Se tens vocagao a barqueiro 

viajante ou pescador 

vocagao a aventureiro 

vida em campo, agricultor, 

venha a n6s, ao nosso reino 

que o parto sera sem dor 

Te d6i o corno e a cabega? 

Te d6i nao ver o sol se per? 

Tens vontade de orgasmo 

mas te falta entusiasmo? 

Tens vontade de amor 



mas s6 te sobra sarcasmo? 

Venha a n6s, ao nosso reino 

que o parto sera sem dor 

Tua voga e de esculacho? 

Teu costume e ser capacho? 

Tua vaga e exclufda 

per esse n6 na garganta 

que trava no ber9o teu grito 

que mostra no espelho uma anta? 

Torna-te tonto e aflito, 

cachorro morto no grito? 

Conselho meu: 

pimenta no cu do reino 

e refresco pro plebeu. 

Va entao te refrescar 

da urn jeito na ferida 

mete bronca, sai de arranco 

mete os peito, va de basta 

va de um, trocentos mil 

e essa coisa e que e de ber~to 

devolva a quem pariu. 

A esta9ao e de cio 
6 varao. 6 varonil 
6 Joao, 6 o ceu de anil 

6 a beleza desses campos 

desses terras, dessas ma\as 

terra boa das mulatas 

do !rabalho por dez pratas 

do Xui, do Oiapoque, 

pudesse, eu te dava urn toque 
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SOLO: 

ocorre que num so loque 

pau-de-arara, meu irmao 

nao e minha vocaQao 

nem meu saco ta pra cheque. 

Lalari, lari, lara 

o negocio e cantar 

Lalari, lari, lara 

o neg6cio e cantar. 

E na alcateia distinta 

formadora da plateia 

val ganhar uma caneta 

quem for branco de alma preta 

quem for fumeta careta 

quem souber de cor receita 

de bracciola e de porpeta. 

Tudo bem, nao fique bravo 

lsto nao e desagravo, 

continuo leu escravo. 

Que nao te assuste minha panca, 

continuo encardido. 

Sou preto, mas de alma branca 

0 tal que nao sente a ferida 

e que se nao caga na entrada 

trata de esmerdear a sa ida. 

CORO CRIOULOS DOIDOS: 

Mas voltando pro comec;o 

da vocat;:ao a barqueiro 

vida em campo aventureiro 

cu do reino, nos sem dor 
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dor de corno, entusiasmo 

dor de falta de orgasmo 

cor vontade de amor 

s6 de volta ao sarcasmo 

e de voga de esculacho 

e trava n6 teu aflito 

cachorro morto a grito 

e de bronca e tantos mil 

e de solo varonil 

e de puta que o pariu 

venha a n6s, a nossa rima 

que o rei no sera Brasil. 

(SAINDO) 

0 ziriguidum 

6 squindo-lele 

que pula prazer 

foi te conhecer 

olha o le com le 

olha ere com ere 

o papa furou 

tchau mesmo eu me vou 

Ia lari Ia Ia 

Ia lari Ia Ia 

o balacobaco 

Ja me encheu o saco 

6 Zlriguidum 

gosto e de bumbum 

6 ziriguidum 

gosto e de BUM-BUMI 

24 
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CENA fl[: Urn macho e uma femea. Ca~a 

AMBIENTAQAO: ESPAQO VAZIO. SILENCIO ABISSAL. UM MACHO AFRICANO, TRAJE 

SUMARIO, PINTURAS NO CORPO, TRABALHA A PONTA DE UMA 

LAN<;A. SUA CONCENTRA<;AO E QUEBRADA PELA ENTRADA DE 

UMA FEMEA AFRICANA, TRAJE SUMARIO, MUITOS ENFEITES NO 

CORPO. 0 MACHO AFRICANO OBSERVA A FEMEA AFRICANA POR 

UM MOMENTO E RETOMA SUA ATIVIDADE. A F~MEA PARA A 

ALGUMA DISTANCIA DO MACHO E SE OCUPA EM PINTAR SEU 

CORPO. 0 MACHO INTERROMPE SUA ATIVIDADE. OLHA 

FIXAMENTE PARA A FEMEA. A FEMEA NAO DA ATEN<;Ao AO 

OLHAR DO MACHO E CONTINUA SE PINTANDO. 0 MACHO 

LEVANTA-SE. PORUM BREVE MOMENTO A FE MEASE IMOBILIZA 0 

MACHO DESLOCA-SE PARA UMA DAS EXTREMIDADES DO ESPA<;O, 

PASSANDO PERTO DA FEMEA, QUE SE AFASTA 0 MACHO PARA, 

DILATA AS NARINAS, ASPIRA 0 AR A FEMEA RETOMA SUA 

ATIVIDADE. 0 MACHO SE APROXIMA, CHEIRA A FEMEA A ALGUMA 

DISTANCIA A FEMEA NAO INTERROMPE SUA ATIVIDADE. 0 MACHO 

SE APROXIMA MAIS. E RECEBIDO POR UM GRUNHIDO AGRESSIVO 

E UM PONTAPE. 0 MACHO CAl, GEME DE DOR E ACARICIA A 

PARTE DO CORPO ATINGIDA. A FEMEA ESTA NOVAMENTE 

CONCENTRADA EM PINTAR-SE 0 MACHO SE APROXIMA COM 

CAUTELA. A FEMEA NAO REAGE. 0 lvlACHO, CAUTELOSO, 

ACARICIA 0 BICO DOS SEIOS DA FEMEA A FEMEA MORDE A MAO 

DO MACHO 0 MACHO SE AFASTA MAS VOLTA A SE APROXIMAR, 

MAIS DECIDIDO AGACHA, ACARICIA AS COXAS DA FEMEA, INALA 

0 ODOR QUE DELA EXALA A FEMEA NAO REAGE. 0 MACHO 

AGARRA A FE MEA, DEITANDO-SE NO CHAO SOBRE ELA A COPULA 

RUIDOSA E INTERROMPIDA POR UMA REDE QUE CAl SOBRE 0 

PAR AMBOS SE DEBATEM, APRISIONADOS PELA REDE ENTRAM 

QUATRO CAQADORES DE AFRICANOS, TRAJES SEISCENTISTAS. 

DEPOIS DE GOLPEADOS, 0 MACHO E A FEMEA NAO MAIS 
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OFERECEM RESISTENCIA, SENDO DOMINADOS. ENTRAM OUTROS 

CA<;(ADORES DE AFRICANOS TANGENDO UM GRUPO DE ,, 

AFRICANOS APRISIONADOS. A MAIOR PARTE DO GRUPO E 

CONSTITUiDA POR MACHOS. ESTAO LIGADOS ENTRE Sl POR 

CORDAS OU CORRENTES. 0 MACHO E A FEMEA, TROPEGOS E 

SANGRANDO, SAO AGREGADOS AO GRUPO DE AFRICANOS 

APRISIONADOS. INSTRUJDOS POR CHIBATADAS DESFERIDAS 

PELOS CA<;(ADORES DE AFRICANOS, 0 GRUPO APRISIONAOO SE 

AGLOMERA, PERMANECE AGACHADO, IMOVEL. ALGUNS OLHARES 

EXPRESSAM PANICO. OUTROS, FURIA OS CA<;(ADORES DE 

AFRICANOS DESCANSAM, FUMANDO, BEBENDO, COCHILANOO. 0 

LiDER DOS CA<;(ADORES E DOIS AJUDANTES PERMANECEM 

ATENTOS. UM DOS APRISIONADOS, CUJOS OLHOS REVELAM 

PANICO, CONSEGUE ALCAN<;(AR COM AS MAOS EM GARRA 0 

PESCO<;:O DE UM CA<;(ADOR QUE, PROXIMO, COCHILAVA A LUTA E 

BREVE AS ARMAS DE FOGO NAS MAOS DOS DOIS AJUDANTES DE 

LiDER DOS CA<;:ADORES SAO APONTADAS E DISPARADAS RUMO 

AO PEQUENO TUMUL TO. OS DOIS CONTENDORES, MORTALMENTE 

ATINGIDOS, CAEM. 0 LfDER DOS CA<;(ADORES SE APROXIMA, 

LIBERTA 0 AFRICANO FERIDO. 0 RESTANTE DO GRUPO 

APRISIONADO SE ENCOLHE. 

liiJER DOS CA<;ADORES- Este nt:!o serve mais 

0 AFRICANO FERIOO TENTA SE ARRASTAR PARA FORA DO 

ESPA<;:O E GOLPEADO PELOS AJUDANTES DO LiDER ATE QUE 

NAO SE MOVE MAIS. SONS SILVESTRES. OS CA9ADORES DE 

AFRICANOS TANGEM OS AFRICANOS APRIS/ONADOS. 0 CORPO 

DO CA9ADOR FERIDO E CARREGADO POR AFRICANOS 

APRISIONADOS. FICA NO ESPAQO 0 CORPO INERTE DO AFRICANO 

MORTO 
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CENA V: Didatica da Porrada 10 

AMBIENTAc;AO: 0 ESPA<;O VAZIO ESTA OCUPADO POR UMA MESA ONDE OCORREM 

REUNIOES DE AUTORJDADES SEJSCENTJSTAS. SJLENCJO ABISSAL. 

MANOEL - Quando repreenderem e castigarem estes cativos, seja sim o supllcio condigno e 

proporcionado. Porem as palavras sejam amorosas. E, pelo contrario, 

quando lhes fizerem algum bern ou beneffcio, usem entao palavras mais 

dominantes, para que deste modo sempre o amor, o poder e o respeito 

reciprocamente se temperem de sorte que nem os senhores, por 

rigorosos, deixem de ser amados nem tambem, por benevolos, deixem de 

ser temidos e respeitados. 

AGOSTINHO • E precise ter urn grandfssimo cuidado contra letrados, rabulas ou outras 

pessoas de espfritos inquietos que possam desviar os moradores para 

alguma insolencia ou inquieta<;ao. E de se recear os abominaveis 

princfpios que incitam os vassalos a subleva<;ao, pais tambem podem 

levantar os escravos contra seus senhores. 

JOAQUIM - A exata, imparcial e pronta administra<;ao da justi<;a aos povos e meio de os ter 

sossegados, contentes e felizes. Toda resistencia feita com armas aos 

ministros e oficiais de jusli9a deve ser considerada crime de lesa

majestade. Nenhuma pessoa pode recolher em suas casas ou fazendas, 

escravos fugidos. 

PORFiRIO - (EMPOLGADO) E precise ordenar uma devassa sabre o crime de trai9ao 

intentado pelos negros palmarianos. E precise que os principals 

conspiradores sejam condenados a morte, suas cabe9as cortadas, 

levantadas ao Iugar do delito, levantadas em pastes altos, para que 

possam ser vistas pelo publico. 

10 
HUNOLD LARA, Silvia. Campos da Violencia - Estudo sobre a Relaqao Senhor

Escravo na Capitania do Rio de Janeiro, 1750-1809. Tese de doutoramento. Sao 
Paulo, 1986. A quinta cena loi construlda a partir dos estudos de Silvia. Todas as 
!alas das personagens. exceto as relativas a degusta\;ao, sao cita96es literals. 
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EPAMINONOAS - E precise mudar o nome dos Chefes de Quadrilha. E precise lhes dar um 

nome que lhes facilite a aceitag~o do offcio. 

AGOSTINHO • (LEVANTA-SE) Capitaes-do-mato! (OS DEMAIS ASSENTEM COM UM 

GESTO DA CABE9A). 

CONEGO NICOLAU - E legltima a reduyao dos infieis a perpetua escravidiilo. Muitos desses 

negros trazidos ao Brasil, trocados por coisas nao proibidas, ou por outro 

g~nero de compra, receberam o batismo. E de se esperar, de continuagiilo 

do tr~fico, a conversagao de todos aqueles povos a r~ crista. 0 escravo 

deve sujeitar-se a trabalhar para seu senhor. Os senhores devem dar aos 

escravos "panis, et disciplina, et opus servo". Pao para que nao 

sucumbam; castigo, para que nao errem; trabalho para que meregam o 

sustento e nao se fagam insolentes contra os pr6prios senhores e contra 

Deus. Para trazer bem domados e disciplinados os escravos e necessaria 

que o senhor nao lhes falte com o castigo. 

EPAMINONDAS- (EMPOLGADO) Aqui no Brasil sao necessaries, para o escravo os tres pes 

pau, pao e pano Os tres pes comer;am bem p de pau. E preciso principiar 

pelo castigo 

MANOEL - (CONCILIADOR) Tambem e necessaria dar-lhes o que for preciso para as 

indigencias da vida: o alimento, vestuario, cuidado nas enfermidades 

CONEGO NICOLAU - E tambem inslrul-los na doutrina, rezas e ritos crlstaos e tambem aos 

bons costumes e Mbitos, como seguir os mandamentos, praticar os 

sacramentos, evitar vfcios e pecados 

JOAQUIM - (DIDATICO) Os possuidores destes cativos devem corrigir e emendar-ihes os 

seus erros. Se o escravo for de boa indole, poucas vezes errara e para 

emenda deles bastara a repreensao Mas se for protervo ou travesso, 

continuamente obrara mal, e sera necessaria para o corrigir, que a 

repreensao va acompanhada e auxiliada tambem com o castigo. Nesta 

conformidade permitem as leis humanas a corregao, emenda e castigo 

dos servos, dos escravos e dos domesticos. 
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MANOEI. - (CONCILIADOR) E precise dar um bam tratamento aos escravos, sem que de 

alguma sorte se destruam ou se afrouxem totalmente as recteas da , .~ 

obedi~ncia e subordinagao. ~ precise dar o sustento e o vestuario 

necessaria, a instrugao na doutrina crista e um castigo que nao exceda os 

limites da justiga. 

A REUNIAO ~ INTERROMPIDA POR OOIS SERVIDORES QUE 

TRAZEM UM LANCHE LEVE, COMPOSTO BASICAMENTE POR 

FRUTAS. 0 ALIMENTO ~ COLOCADO SOBRE A MESA OS 

SERVIOORES SAEM. 0 TRABALHO PROSSEGUE ENQUANTO AS 

FRUTAS SAO DEGUSTADAS. 

CONEGO NICOLAU - E precise que o castigo seja eminentemente educative. 0 senhor deve 

cuidar para nao viciar seus escravos usando de pragas e names 

injuriosos, mas sim de punit;i5es afetivas, sem sevicia. Evite-se-lhes 

queimar ou atazanar; cortar-lhes as orelhas ou narizes; marcar-lhes nos 

peitos e ainda na cara; abrasar-lhes os bei9os e as bocas com ti96es 

ardentes. 

JOAQUIM - (DIDATICO) Os a<;oites sao medicina de culpa E se os merecerem em maier 

numero do que de ordinano, se lhes devem dar. Oeem-lhe em partes, isto 

e, trinta ou quarenta hoje, outros Iantos daqui a dais dias, daqui a outros 

dois dias outros Iantos. E assim, dando-se-lhes por partes e divididos, 

poderao receber todo aquele numero, que se recebessem par junto em 

um dia, chegariam a ponto de desfa!ecer dessangrados, ou de acabar a 

vida. 

MANOEL- (AFASTA A MANGA OA BOCA) Caso a escravo assim castigado nao se emende, 

deve-se recorrer as correntes e grilhOes. (CHUPA A MANGA) Haja a9oites, 

haja correntes e grilhoes, tudo a seu tempo e com regra e moderar;ao 

devida e vereis como em breve tempo ficara domada a rebeldia. (RETIRA 

UM FIAPO DE MANGA PRESQ NOS DENTES) Porque as prisOes e 
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a<;oites, mais que qualquer outre g~nero de castigo, lhes abatem o orgulho 

e quebram as brios. 

EPAMINONDAS - (MASTIGANDO UMA BANANA) Castigos freqOentes e excessivos levam a 

fugas au ao suicfdio. E preciso emendar e ensinar o escravo sem o perigo 

da perda do investimento. 

MANOEL - (CHUPA 0 CAROQO DA MANGA) E precise que o senhor de escravos nao 

consinta aos feitores dar calces, principalmente nas barrigas das mulheres 

gravidas. Nem dar com pau nos escravos, porque na c61era, nao se 

medem as golpes. Podem ferir mortalmente na cabega a um escravo de 

multo pr~stlmo que vale multo dinheiro e perd~-10. (RETIRA FIAPOS DE 

MANGA DOS DENTES) 0 castigo deve ser medido e controlado a fim de 

domesticar. ensinar e preservar o escravo. 

EPAMINONDAS - (SEGURA, PELA COROA, UM ABACAXI DESCASCADO. COME 

ENQUANTO FALA) Quem quiser tirar proveito dos seus negros, ha de 

mant.;-los faz.;-los trabalr,ar bem e surra-los ainda melhor. Sem isso nao 

se consegue servi<;o au vantagem alguma. 

CONEGO NICOLAU - (TEM Nfi.S MAOS UMA ROMA ABERTA DEGUSTA, UM A UM, OS 

BAGOS DA FRUTA) Para que o castigo dos escravos seja pia e ccnforme 

a nossa religiao e cristandade, e necessaria que sa ministra com 

prudencia Para o castigo ser bem ordenado quanta a qualidade, nao se 

deve passar na paimat6ria. disciplina, cip6 e prisao. Porque a mais 

qualidades de suplicio, nos governos domeslicos e econ6mico, sao 

reprovados e proibidos. 

AGOSTINHO- (REVELA DIFICULDADE NO MANUSEIO DA JACA, MAS TEM PRESSA EM 

COME-LA) Aconselho o usa de varinhas delgadas. como as de 

marmeleira, de que se usa na Europa, ou como os cip6s delgados, de que 

usamos no Brasil. 

JOAQUIM - (MASTIGA 0 TERCEIRO CAJU) Os golpes de palmat6ria, devem-se-os desferir 

sabre a mao pendente, au levantada no ar e nao sobre ela, entalada e 

estendida no bofele. Reprove o costume de espancar com grosses 

• 11 
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bordces, sarjar, ou picar as nadegas dos escravos para fazer sair o 

sangue pisado. (ABORDA 0 QUARTO CAJU) Nao aprovo tambem a 

cauterizaQao das picaduras com pingos de !acre derretido. Este caju esta 

muito born. 

AGOSTINHO - Como encolher a jaca? Ela e muito grande. 

EPAMINONDAS - Jogue fora a jaca. Jaca fede. 

CONEGO NICOLAU - Roma e boa alimenta<;:ao. 

EPAMINONDAS - (JOGA SOBRE A MESA RESTOS DO ABACAXI. PEGA UMA BANANA) 

Nada como banana. Nao lambuza. (COME A BANANA). 

MANOEL - (NA SEGUNDA MANGA) Manga lambuza. Mas nao deixa de ser multo boa 

(RETIRA FIAPOS DE MANGA DOS DENTES). 

AS AUTORIDADES SETECENTISTAS FARTAM-SE COM AS FRUTAS. A 

MESA DE REUNIAO FICA COBERTA POR CASCAS, CAROt;OS E 

BAGAyOS DE FRUTAS. AS AUTORIDADES, SACIADAS, SAEM. 

ENTRAM OS SERVIDORES. RETIRAM A MESA 

CENA VI: Li~ao de Casa 

AMBIENTA<;AO: ESTUDIO DE GRAVA9AO hightec SONS SIL~NCIO ABISSAL. 

QUEBRADO PELOS RU[DOS PRODUZIDOS PELOS CORPOS E 

MATERIAlS EM CENA DOIS FEITORES CONDUZEM UM ESCRAVO 

AO CENTRO DO ESPA90 UM DOS FEITORES EMPUNHA UMA VARA 

DE MARMELO. 0 OUTRO, CONSUL TA UM BLOCO DE ANOTAyOES. 

FEITOR COM 0 BLOCO- (PARA 0 ESCRAVO) Penda as mMI (0 ESCRAVO PENDE AS 

MAOS) Naol (CONSULTA 0 BLOCO) Tern de pender as maos (0 
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ESCRAVO PENDE AS MAOS) Nao! Nao e assim! Tern de pender as 

maos! 

0 ESCRAVO, ATRAPALHAOO, TENTA PENDER AS MAOS DA 

MANEIRA CORRETA 0 RESULTADO NAO E SATISFATORIO, 0 

FEITOR COM VARA DESFERE UM SOCO NA BARRIGA DO 

ESCRAVO, 

FEITOR COM 0 BLOCO - (CONSUL TA 0 BLOCO) Aqui esta escrito que nao pode ser com 

as maos estendidas no bofete, (PARA 0 ESCRAVO) Levanta as maos no 

ar! (0 ESCRAVO LEVANT A AS MAOS NO AR. 0 FEITOR CONSUL TA 0 

BLOCO) Nao, Acho que nao e assim! (COQA A CABEQA) Penda as 

maos' (0 ESCRAVO PENDE AS MAOS) Ele nao sabe pender as maos 

0 FEITOR COM A VARA OESFERE OUTRO SOCO NA BARRIGA 00 

ESCRAVO, QUE SE CURVA 0 FEITOR COM A VARA DESFERE UM 

GOLPE NA NUCA DO ESCRAVO, QUE CAL 

FEITOR COM 0 BLOCO - (PRESSIONA, LEVEMENTE, COM A PONTA OA BOTA, 0 

CORPO DO ESCRAVO) Levanta! (0 ESCRAVO LEVANTA-SE COM 

ALGUMA DIFICULDAOE) Tern de ser ass1m: "os golpes tem de ser 

desferidos sabre as maos pendentes ou levantadas no ar e nao sabre elas 

estendidas no bofete". 

0 ESCRAVO PENDE E LEVANT A AS MAOS DE DIVERSAS 

MANEIRAS. 0 FEITOR COM 0 BLOCO CONSULTA 0 BLOCO, 

OBSERVA 0 ESCRAVO, NEGA COM UM SINAL DE CABE<;;A A CADA 

NEGATIVA DO FEITOR COM 0 BLOCO, 0 FEITOR COM A VARA 

DESFERE UM SOCO OU UM PONTAPE NO ESCRAVO. UMA 

' ,, 
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DETERMINADA MANEIRA DE PENDER AS MAOS MERECE ESPECIAL 

ATEN<;;AO DO FEITOR COM 0 BLOCO. 

FEITOR COM 0 BLOCO- Para! E assiml Assim mesmo! (0 ESCRAVO SE IMOBILIZA NO 

GESTO QUE MERECEU APROVAQAO) E assim que sa da a mao a 

palmat6ria. 

0 FEITOR COM A VARA DESFERE INUMEROS GOLPES COM A VARA 

DE MARMELO NAS PALMAS DAS MAOS DO ESCRAVO. 

FEITOR COM 0 BLOCO- Chega! (0 FEITOR COM A VARA PARA DE GOLPEAR AS MAOS 

DO ESCRAVOS). 

0 FEITOR COM 0 BLOCO COLOCA UMA ENXADA NAS MAOS DO 

ESCRAVO, 0 ESCRAVO NAO SABE 0 QUE FAZER COM A E~JXADA. 

ENTRAM DOIS AUXILIARES DO FEITOR. CONDUZEM 0 ESCRAVO 

PARA 0 FUNDO DO ESPAyO OS AUXILIARES DE FEITOR 

MOSTRAM 0 CHAO AO ESCRAVO E DESFEREM CHIBATADAS EM 

SUAS COSTAS. 0 ESCRAVO ENTENDE DESFERE CINCO 

ENXADADAS NO CHAO, AVANyA DOIS PASSOS; DESFERE OUTRAS 

CINCO ENXADADAS NO CHAO AVANCA OUTROS DOIS PASSOS. 
' -

OS AUXILIARES DO FEITOR SAEM. 0 FEITOR COM 0 BLOCO E 0 

FEITOR COM VARA OBSERVAM A MOVIMENTA-:;(AO DO ESCR.AVO 

QUE, MECANICAMENTE, SEGUE DE UM EXTREMO P.O OUTRO DO 

ESPA-:;(0 DESFERINDO CINCO ENXADADAS CONTRA 0 CHAO E 

AVAN<;:ANDO DOIS PASSOS. OS AUXILIARES DE FEITOR 

RETORNAM CONDUZINDO OUTRO ESCRAVO. 0 FEITOR COM A 

VARA DESFERE INUMEROS GOLPES NAS PALMAS DAS MAOS DO 

ESCRAVO 0 FEITOR COM 0 BLOCO ENTREGA UMA ENXADA AO 

ESCRAVO. OS FEITORES SAEM. 0 ESCRAVO OBSERVA 

. ,, 
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ATENTAMENTE OS GESTOS E MOVIMENTOS DO OUTRO CORPO 

NEGRO QUE EMPUNHA A ENXADA. TENT A IMITAR. ENTRE ERROS E ' '' 

ACERTOS, CONSEGUE UMA SINCRONIA PERFEITA 

CENA VII: Condicionando Reflexos 

AMBIENTACAO: ESTUDIO DE GRAVA9AO hightec. SONS SILENCIO ABISSAL, 

QUEBRADO PELOS RUiDOS PRODUZIDOS PELOS CORPOS E 

MATERIAlS EM GENA DOIS CORPOS NEGROS SINCRONIZADOS, 

TRAJANDO UMA TANGA E UM CHAPEU DE PALH.<\, EMPUNHAM UMA 

ENXADA GADA DESFEREM CINCO ENXADADAS NO CHAO, 

COLOCAM A ENXADA SOBRE OS OMBROS. AVANyAM DOIS 

PASSOS, DESFEREM OUTRAS CINCO ENXADADAS, COLOCAM A 

ENXADA SOBRE OS OMBROS, AVAN9AM DOIS PASSOS. GESTOS E 

MOVIMENTOS SAO REPETiDOS PELOS DOIS CORPOS NEGROS DE 

UM EXTREMO A OUTRO ESPA90 A SINCRONIA E PERFEITA 

EXTENUADOS, OS DOiS CORPOS NEGROS SiNCRONIZADOS 

INTERROMPEM A MOVIMENTA9AO RELAXAM. ENTRA 0 FEITOR 

COM 0 BLOCO. OS DOIS CORPOS NEGROS IMEDIATAMENTE 

PENDEM AS MAOS DA MANEIRA CORRETA ENTRA 0 FEITOR COM 

A VARA OS DOIS CORPOS NEGROS IMEDIATAMENTE EMPUNHAM 

AS ENXADAS RETOMAM OS GESTOS E MOV/MENTOS 

ANTERIORES OS FEITORES SAEM. 

CENA VIII: Torturante 

AMBIENTACAO: ESTUDJO DE GRAVAc;Ao hightec. SONS SILENCIO ABISSAL, 

QUEBRADO PELOS RUIDOS PRODUZIDOS PELOS CORPOS E 

MATERIAlS EM GENA DEZ CORPOS NEGROS SINCRONIZADOS, 
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TRAJANDO UMA TANGA E UM CHAPEU DE PALHA, EMPUNHAM UMA 

ENXADA GADA. DESFEREM CINCO ENXADADAS NO CHAO, 

COLOCAM A ENXADA SOBRE OS OMBROS, AVANyAM DOIS 

PASSOS, DESFEREM OUTRAS CINCO ENXADADAS, COLOCAM A 

ENXADA SOBRE OS OMBROS, AVAN9AM DOIS PASSOS. ENTRAM 

DOIS AUXILIARES DO FEITOR COLOCAM 0 TRONCO NO CENTRO 

DO ESPA90. DOIS OUTROS AUXILIARES DO FEITOR CONDUZEM 

UM ESCRAVO RUMO AO TRONCO. OS PULSOS E OS TORNOZELOS 

DO ESCRAVO SAO AMARRADOS NO TRONCO. OS QUATRO 

AUXILIARES DO FEITOR SAEM. OS DEZ CORPOS NEGROS 

SINCRONIZADOS CONGELAM OS GESTOS E OS MOVIMENTOS, 

TODOS OS OLHOS VOLTADOS PARA 0 CORPO DO ESCRAVO 

IMOBILIZADO NO TRONCO. ENTRAM 0 FEITOR COM 0 BLOCO E 0 

FEITOR COM A VARA. 

FEITOR COM 0 BLOCO ·(CONSUL TA 0 BLOCO) Um! (0 FEITOR COM A VARA 

RETIRA A CHIBATA DA CINTURA. DESFERE A PRIMEIRA 

CHIBATADA NAS NADEGAS DO ESCRAVO) 

Doisl (CHIBATADA) 

Tresl (CHIBATADA) 

Quatrol (CHIBATADA) 

Cineol (CHIBATADA) 

A CONTAGEM SEGUE ATE TRINTA, SEM PAUSAS. NA TRIGESIMA 

CHIBATADA OS FEITORES PARAM, BEBEM, COMEM, DESCANSAM, 

FUMAM. OS DEZ CORPOS SINCRONIZADOS, OLHOS FIXOS NO 

CORPO DO ESCRAVO, ESBOQAM PEQUENA MOVJMENTAQAO 0 

FEITOR COM 0 BLOCO LEVANTA-SE. IMEDIATAMENTE OS DEZ 

CORPOS PENDEM AS MAOS, EM SINCRONIA PERFEITA 0 FEITOR 

\ 

' .~ 
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COM A VARA LEVANTA-SE. IMEDIATAMENTE OS DEZ CORPOS 

SINCRONIZADOS REINICIAM OS GESTOS E MOVIMENTAQOES · ~~ 

ANTERIORES. A CONTAGEM E AS CHIBATADAS RECOMECAM, INDO 

ATE SESSENTA. AS NADEGAS E AS COSTAS DO ESCRAVO NO 

TRONCO SANGRAM. OS FEITORES SAEM, UM DELES EXAUSTO. 0 

CORPO DO ESCRAVO ATADO AO TRONCO MAL CONSEGUE SE 

MANTER EM PE. DOIS DOS NEGROS SINCRONIZADOS 

INTERROMPEM SEU AFAZER. LIBERTAM 0 ESCRAVO AyOITADO. 

ENSINAM-NO A ENTRAR EM SINCRONIA 0 ESCRAVO A901TADO 

MOSTRA DIFICULDADES PARA MANTER-SE EM PE. E APOIADO 

PELOS DOIS NEGROS SINCRONIZADOS. 0 ESCRAVO APRENDE 

PENDER CORRETAMENTE AS MAOS. PASSA UM AUXILIAR DE 

FEITOR. OS DOIS NEGROS Sl~lCRONIZADOS REINTEGRAM-SE 

IMEDIATAMENTE AO REST ANTE DO GRUPO. 0 AUXILIAR DE FEITOR 

ENTREGA UMA ENXADA AO ESCRAVO Ac;;OIT ADO E SAL 0 

ESCRAVO A COlT ADO OBSERVA A ENXADA, OS GESTOS E 

MOVIMENTOS DO GRUPO ENTRA EM SINCRONIA 

GENA IX: Estamos bern conversados 

UM GRUPO NUMEROSO DE ESCRAVOS E CONDUZIDO AO ESPAQO. 

ENTRA 0 FEJTOR COM 0 BLOCO E JMEDIATAMENTE TODOS OS 

COMPONENTES OESTE GRUPO AENDEM AS MAOS DE MANEIRA 

CORRETA ENTRA 0 FEITOR COM A VARA E IMED!ATAMENTE TODO 

0 GRUPO REALIZA. MECANICAMEI'JTE. OS GESTOS E MOVIMENTOS 

DE DESFERIR CINCO ENXADADAS NO CHAO, COLOCAR AS 

E~JXADAS (IMAGINARIAS) SOBRE OS OMBROS, AVANc;;AR DOIS 

PASSOS. 0 SOM DAS ENXADAS AUSENTES E REPRODUZIDO 

PELAS BOCAS DOS ESCRAVOS. A MOVIMENTAQAO, EM DIVERSAS 

DIREQOES E SENTIDOS, E DESORDENADA 0 FEITOR COM A VARA, 

INSATISFEITO COM 0 QUE VE, OESFERE SOCOS, PONTAPES E 
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CHIBATADAS NOS CORPOS OESTE GRUPO DE ESCRAVOS. 

FINALMENTE A SINCRONIA PERFEITA E OBTIDA ,, 

CENA !: Femea da trabalho 

AMBIENTAc,&O: ESTUDIO DE GRAVAc,;Ao hightec. SONS: ENXADAS CONTRA 0 CHAO, 

INTERVALO DE DOIS PASSOS, ENXADAS CONTRA 0 CHAO ... 

QUATRO AUXILIARES DE FEITOR CONDUZEM UMA ESCRAVA 

JOVEM, DESPIDA, AO CENTRO DO ESPAyO. A ESCRAVA JOVEM SE 

DEBATE E GRIT A OS AUXILIARES DO FEITOR PRECISAM USAR DE 

MUITA FORQA FiSICA PARA MANTE-LA DOMINADA 0 FEITOR COM 

0 BLOCO E 0 FEITOR COM A VARA ENTRAM, OBSERVAM. A 

PRESENc,;A DE AMBOS NAO MODIFICA 0 COMPORTAMENTO DA 

ESCRAVA QUE CONTINUA SE DEBATENDO, GRITANDO, 

MORDENDO OS AUXILIARES DE FEITOR QUE A DOMINAM. 0 

FEITOR COM A VARA ESBOFETEIA A ESCRAVA . A ESCRAVA SE 

DEBATE AINDA MAIS. 0 FEITOR COM 0 BLOCO E 0 FEITOR COM A 

VARA SAEM. OS AUXILIARES DE:. FEITOR USAM DE MAIS FORyA 

FiSICA IMOBILIZAM A ESCRAVA OEITAM-NA NO CHAO REVEZAM

SE NAS POS/yOES PARA MANT~-LA IMOBILIZADA UM DE CADA 

VEZ, ORDENADAMENTE, A COBR,E. A CADA INVASAO SEXUAL A 

ESCRAVA JOVEM EMITE GRITOS E UIVOS LANCINANTES. CESSAM 

OS SONS DAS ENXADAS CONTRA;O CHAO. SILENCIO ABISSAL OS 

AUXILIARES DE FEITOR DAO-SE POR SACIADOS LIBERAM OS 

MOVIMENTOS DE ESCRAVA JOVEM. A ESCRAVA JA NAO GRITA 

NEM SE DEBATE. GEME E SE CONTORCE. OS AUXILIARES DE 

FEITOR SAEM. A ESCRAVA PRECISA SE ESFORQAR PARA 

COLOCAR-SE EM PE CAMBALEIA UM ESCRAVO, EM UM LOCAL 

DISCRETO DO ESPAQO, OBSERVOU TUDO. SAl DE SEU 

ESCONDERIJO. AMPARA A ESCRAVA. A ESCRAVA DESVENCILHA-
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SE. CAMBALEIA. ERRA NO ESPA<;:O. CAVOCA 0 CHAO. COME 

TERRA 

ESCRAVA JOVEM- Varia oturi kuipa anguta. Anguta varia oturi. Anguta kuenda kuipa. 

0 ESCRAVO OBSERVA A ESCRAVA JOVEM ALIMENTAR-SE. OLHOS 

VIDRADOS, MANT~M DISTANCIA DELA 0 CORPO DA ESCRAVA 

CONVULSIONA-SE ATE QUEDAR-SE IMOVEL. 0 ESCRAVO 

APROXIMA-SE. CONSTATA QUE NAO HA MAIS VIDA NO CORPO DA 

ESCRAVA CARREGA-0 PARA FORA DO ESPA90 

CENA XI: Machos dao trabalho 

AMBIENTAyAO: ESPAyO VAZIO. SONS ATABAQUE UM NUMEROSO GRUPO 

COMPOSTO POR ESCRAVOS E ESCRAVAS DANyAM AO SOM DE 

ATABAQUES PERCUTIDOS POR DOIS NEGROS ROBUSTOS. 

ENTRAM CONEGO NICOLfi,U E ' UM SENHOR DE ESCRAVOS 

ACOMPANHADOS POR ALGUNS AUXILIARES DE FEITOR 

ARMADOS. OBSERVAM A MOJIMENTA9AO 0 SENHOR DE 

ESCRAVOS PRESTA ATEN9AO ESPECIAL EM UMA NEGRA QUE 

REOUEBRA COM GRANDE OESENVOL TURA CONE GO NICOLAU 

PUXA 0 SENHOR DE ESCRAVOS PELO BRAyO 

CON EGO NICOLAU - E bom que se tomem providencias sobre o habito de rodas de batuque. 

Divirtam-se os negros, mas de modo a nao perturbarem o sossego publico 

e a nao nos darem como espetaculo a coreograna africana, um tanto 

erotica e por isso pouco propria para os quadros publicos. 
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CONEGO NICOLAU PUXA 0 SENHOR DE ESCRAVOS PELO BRAQO. 

0 SENHOR DE ESCRAVOS, A CONTRAGOSTO, ACOMPANHA · •1 

CONEGO NICOLAU. AMBOS SAEM. OS AUXILIARES DE FEITOR 

PERMANECEM EM GUARDA. OCUPAM PONTOS ESTRATEGICOS DO 

ESPAQO. ENTRAM 0 FEITOR COM 0 BLOCO E 0 FEITOR COM A 

VARA. 0 FEITOR COM 0 BLOCO LE 0 BLOCO. 0 FEITOR COM A 

VARA PRESTA ATENQAO ESPECIAL NA NEGRA QUE REOUEBRA 

COM DESENVOLTURA. 0 FEITOR COM A VARA ESTENDE A MAO 

PARA ACARICIAR 0 SEIO DA NEGRA. SEU GESTO E RECEBIDO 

POR UMA MORDIDA OS SONS DE ATABAQUE E A DANQA CESSAM. 

0 FEITOR COM A VARA GRIT A DE DOR ESE AFASTA. 

FEITOR COM 0 Bl.OCO - Pendam as maos ! 

ALGUNS ESCRAVOS E ESCRAVAS PENDEM IMEDIATAMENTE AS 

MAOS. OUTROS E OUTRAS NAO OBEDEcEM. 

FEITOR COM 0 BLOCO- Pendam as m~oslll 

OS DOIS NEGROS ROBUSTOS P,ERCUTEM OUTROS SONS NOS 

ATABAQUES 0 FEITOR COM A VARA EMPUNHA A CHIBATA OS 

AUXILIARES DE FEITOR ENSARILHAM AS ARMAS OS EScRAVOS E 

ESCRAVAS COM AS MAOS PENDIDAS SINCRONIZAM-SE 

IMEDIATAMENTE NOS GESTOS E MOVIMENTOS DAS CINCO 

ENXADAS. OS DEMAIS ESCRAVOS E ESCRAVAS MOVIMENTAM-SE 

SEGUNDO OS NOVOS SONS DOS ATABAOUES. 0 FE/TOR COM 0 

BLOCO DESFERE UMA CHIBATADA NA ESCRAVA QUE 0 MORDEU. 

A ESCRAVA CAl. CAVOCA 0 CHAO COME TERRA 

FEITOR COM 0 BLOCO- (LE 0 BLOCO) Elas comem terra para morrer. Poe a focinheiral 
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DOIS AUXILIARES DE FEITOR AVANyAM. DOMINAM A ESCRAVA. 

COLOCAM-LHE A FOCINHEIRA. A ESCRAVA SE DEBATE. OS ' '~ 

AUXILIARES DE FEITOR RETORNAM As SUAS POSic;;OES 

ESTRATEGICAS. A ESCRAVA TENT A LIBERTAR-SE DA FOCINHEIRA. 

0 FEITOR COM A VARA DESFERE MAIS CHIBATADAS NA ESCRAVA. 

UM DOS NEGROS NAO SINCRONIZAOOS AVAN9A. COM UM GOLPE 

DE CAPOEIRA DERRUBA 0 FEITOR COM A VARA. E ABATIDO POR 

TIROS DISPARAOOS PELOS AUXILIARES DE FEITOR. OS NEGROS 

SINCRONiZADOS ENCOLHEM-SE EM UM CANTO DO ESPAc;;o. OS 

NEGROS NAO SINCRONIZADOS AVANyAM CONTRA OS 

AUXILIARES DE FEITOR. A LUTA E SANGRENTA. ENQUANTO 

ALGUNS NEGROS LUTAM CONTRA OS AUXILIARES DE FEITOR, 

OUTROS DEDICAM-SE A MASSACRAR 0 FEITOR COM 0 BLOCO E 0 

FEITOR COM A VARA. OS NEGROS NAO SINCRONIZADOS 

SOBREVIVENTES FOGEM, PERSEGUIDOS PELOS AUXILIARES DE 

FEITOR SOBREVIVENTES. 0 ESPA<;O FICA SALPICADO POR 

MUITOS CORPOS DE NEGROS E AUXILIARES MORTOS. OS 

NEGROS SlNCRONIZADOS RETOMAM, POR BREVE INSTANTE OS 

GESTOS E MOVIMENTOS DAS CINCO ENXADADAS. INTERROMPEM 

SEUS AFAZERES. CARREGAM OS CORPOS MORTOS PARA FORA 

DOESPAyO 

CENA XII: Canto a Pranto 

AMBIENTA9AO: TELAO DE PROJE<;Ao DE VIDEO AMBIENTA<;AO NO TELAO 

ESTUDIO DE GRAVAt:;AO highlec. SONS SILENCIO ABISSAL TODA 

A CENA E PROJETADA 

NEGRO IDOSO- (CANT A) 

Gada veiz que o galo canta 

no arretirado onde eu moro 

quando me aperta a saudade 

corro no terreiro e choro. 



E hora 

nao chora 

Dona Margarida 

arruma as troxa e vamo embora. 

Si oct§ num e flor de norte 

pode sempre ir pro verao. 

Rosa branca no jardim 

junto com manjericao. 

E hora 

Nao chora 

Dona Margarida 

arruma as troxa e vamo embora. 

Manha eu vo mlmbora 

nao posso leva nlnguem. 

Quem vai, leva saudade 

quem fica, saudade tem. 

E hora 

nao chora 

Dona Margarida 

arruma as troxa e vamo simbora. 

0 peito ta meio trancado. Eta peito veiol T6 meio trancado. Constipado 

Sinao eu cantava mais. (PAUSA) Tem outras coisa ar pra gente tira, ne? 

(PAUSA) Bao, bao, e quando ta batendo um bumbo. Af ta de acordo. Vai 

vindo de punhado, ne? (PAUSA) Da uma ligada ai pra n6is ve como fico 

CENA XIII; Te vi lesao 

AMBIENTAt;:AO: TELAO DE PROJE<;AO DE VJDEO SILENCIO ABISSAL ENTRA NEGRO 

IDOSO POSTA-SE NO CENTRO DO ESPAQO. OBSERVA 0 TELAO. 

VE, PROJET ADA, A REPETIQAO INTEGRAL DA CENA ANTERIOR 
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NEGRO IOOSO - Dita! Vern ca v~ isso aqui. 

ENTRA UMA NEGRA IOOSA ESCOLHENDO FEIJAO EM UMA BACIA. 

OBSERVA 0 TELAO. 

NEGRA IDOSA- Que qui c~ ta fazendo Ia, Tavio? 

NEGRO IDOSO - Fica quieta. V<:imo v~. 

NEGRA IDOSA- c~ ta aqui e c~ ta Ia. Cumo e qui p6di! 

NEGRO IDOSO - Si tivesse bumbo ficava bao. 

NEGRA IOOSA- lh, Tavio! parece sombrar;ao 

NEGRO IOOSO- Que isso Dita? Eu? 

NEGRA IDOSA- Ce aqui nao. Ce Ia parece. 

NEGRO IDOSO- To fingindo que to feliz. 

NEGRA IDOSA- Que um copo dagua? 

NEGRO IDOSO- Fiz um acordo com Nessa Senhora Aparecida. 

NEGRA IDOSA- Pra num bebe agua? 

NEGRO IDOSO- Pra me leva ate o fim. 

NEGRA IDOSA- Fim d1 que? 

NEGRO IDOSO- Fica com essa gente linda. 

NEGRA IDOSA - Que gente? 

NEGRO IDOSO- Essa gente 

NEGRA !DOSA- Veiol Fico veiol Fico assanhado 

NEGRO IDOSO- Veial E s6 fica bicho! 

NEGRA IDOSA- Uel Acabo? (OLHA PARA OS CH:JVISCOS DO TELAO) 

NEGRO IDOSO- 0 peito ta meio trancado. 

NEGRA IDOSA- Vamo morr;a. (SAEM) 

' ;I 
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CENA XIV: Jornal Regional 

AMBIENTA(:AO: TELAO PROJEyAO DE VIDEO. 

APRESENT ADOR - 0 Cafund6 e uma aldeia habitada por negros. 

APRESENTADORA- Todos os negros brasileiros possuem ascendentes escravos. 

APRESENTAOOR - 0 Cefund6 diste cerce de cento e querente quiiOmetros de capital do 

Estado de Silo Paulo. 

APRESENTAOORA- Esquecido do mundo e livres das influ~ncias de qualquer publica9~o. o 

bairro do Cafund6 conserva ainda intactas as hist6rias amargas do tempo 

da escravidilo. 

APRESENTADOR -As hisl6rias amargas do tempo da escravidilo silo passadas de gera9i'lo 

para gera9~0, nas noites varadas no terreiro ou nas conversas ao pe do 

fogo. (CORTE PARA ANACLETO BEIRAS, CINOUENTAO GRISALHO.) 

ANACLETO - No dia dez de mar9o de mil novecentos e setenta e alto lui ate a bairro do 

Cafund6, no Municipio de Saito de Pirapora. 0 bairro do Cafund6 fica a 

uns dez ou doze quilometros no vale do alto do Sarapu, proximo ao bairro 

da Barra. E um bairro originariamente s6 de negros, hoje com alguma 

mescla de pardos. Entre si se comunicam atraves de um linguajar 

barbara, uma especie de C29ange ininteligivei para os nao iniciados, 

misturados com resmungos e termos do dialeto caiplra. (CORTE P.<\RA 0 

NEGRO IDOSO). 

NEGRO IDOSO- Tata Cafund6 corima quenda matumbo, ma9angue, chipoque e pungo. Tata 

Cafund6 canguru nani. 

APRESENTADORA - 0 pessoal do Cafund6 trabalha plantan.do mandioca. arroz, fei~o e 

milho. 0 pessoal do Cafund6 nilo cria porcos (CORTE PARA JOSUE 

JUNQUEIRA, ESTUDIOSO) 

JOSUE JUNQUEIRA - Baseando-se nos sufixos das palavras ate agora conhecidas, pode-se 

garanlir que se !rata de um dialeto africano, que sofreu algumas 

' 

' ,, 
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corruptelas no contato com o linguajar caboclo. Trata-se de um dialeto do 

Congo, de onde vieram os escravos de regiao de Sorocaba. 

0 OLHO DA cAMERA AVANyA. NAO SE V~ PLANTA<;OES EM 

TORNO DOS CASEBRES, QUE GUARDAM RESPEITOSA DISTANCIA 

ENTRE UM E OUTRO. NENHUMA IMAGEM DE GALINHAS OU 

QUALQUER AVE. SO CACHORROS E GATOS. AS MORADIAS FICAM 

SEMI-EMBUyADAS NO MEIO DO MATAGAL. A MEDIDA QUE A 

CAMERA AVANQA, REVELAM-SE ENCRUZILHADAS, TRILHAS QUE 

V AO DAR A OUTROS CUBlCULOS. VE-SE UM CAPAO DE MATO ALTO 

MISTURADO COM ARVORES FRUTiFERAS SEMI-MORTAS: VELHAS 

LARANJEIRAS, AMEIXEIRAS, GOIABEIRAS, TOUCEIRAS DE FIGO

DA-[NDIA, MANDACURUS E ESPECIES SIL VESTRES, AROEIRAS, 

CAMBARAS. TUDO APARENTA DECADENCIA E ABANDONO. A 

CAMERA AVANQA EM DIRE<;AO A PORTA DE UM CASEBRE CORTE 

PARA 0 INTERIOR DO CASEBRE. NO INTERiOR DO CASEBRE A 

NEGRA IDOSA E UMA NEGRA JOVEM COMEM FEIJAO COM 

FARJNHA 0 NEGRO IDOSO FUMA UM CJGARRO DE PALHA 

NEGRA IDOSA- Vamo mor9a Tavie? 

NEGRO IDOSO - Ta poca hora inda, D1ta. (CANTAROLA A NEGRA JOVEM BEBE UM 

GOLE DE AGUA EM UMA CANECA DE LATA) 

NEGRA IDOSA - Meu bisav6 foi tirado dos seus pai Por mais bondade que existisse na 

fazenda, o escravo era sempre muito judiado, trabalhando como um burro 

ou como um boi que puxa carro9a. E quando tentava fugi, bebiam pinga 

ou trabalhavam mal, saiam da ordem, apanhavam ate sangrar e morrer. 

Os que conseguiam fugir e nao eram capturados, acabavam morrendo no 

mate. Eles se enforcavam num galho de arvore ou se atiraram de um rio. 

NEGRO IDOSO - Minha mae morreu cum cento e quatro ano. Nasceu e crio aqui Nosso avo 

veio da Africa Foi robado da Africa. 



NEGRO IOOSA - Naquele tempo robavam os preto da Africa. 

NEGRO 10050 - Ele saiu de Ia quando tavam prantano milho. ChegO aqui quando tavam 

coiendo milho. FicO seis meis no barco. 

NEGRA IOOSA - Naquele tempo os barco era pur bandera. 0 barco que trazia os preto pra ca 

era pur bandera. Quando o barco parava, ficava naquele Iugar inte qui o 

vente desse certo. Sinao, disnortiava. 

ENTRA UM ADOLESCENTE PARDO, ESBAFORIDO. 

ADOLESCENTE - V61 Os h6mi do Tiburcio tao tude Ia em cima do morro, rodiano. Eles tao 

tude di ispingarda, VO! 

0 NEGRO IDOSO E A NEGRA IDOSA SE ENTREOLHAM. 

NEGRA JOVEM- Dexa, que eu lava a loga, v6. 

CENA XV: Carga Pesada 

AMBIENTA(fAO: ESTUDIO DE GRAVAQAO hightec. SONS GAIVOTAS, MARES, RANGER 

DE MADEIRAME. EM UMA DAS EXTREMIDADES DO ESPAQO, 

NUMEROSO GRUPO COMPOSTO POR CORPOS NEGROS E 

CONTROLADO POR CAQADORES DE AFRICANOS. NO CENTRO DO 

ESPAQO POSTAM-SE 0 MERCADOR DE AFRICANOS E SEUS 

AUXILIARES. UM AUXILIAR DO MERCADOR EMPUNHA UMA HASTE 

METALICA EM CUJA EXTREMIDADE LE..SE 0 LOGOTIPO DO 

MERCADOR DE AFRICANOS. CADA CORPO NEGRO APRESENTADO 

PELOS CAQADORES DE AFRICANOS E MINUSCIOSAMENTE 

EXAMINADO PELO MERCADOR DE AFRICANOS. OS CORPOS 

NEGROS APROVADOS NO EXAME SAO SEGUROS POR AUXILIARES 

DE MERCADOR E RECEBEM NOS BRAQOS 0 LOGOTIPO EM BRASA 
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OS CORPOS NEGROS REPROVADOS NO EXAME SAO DEVOLVIDOS 

AOS CAQADORES DE AFRICANOS. A REAQAO DOS CORPOS , ,p 

NEGROS AO LOGOTIPO RECEBIDO E DIFERENCIADA: ALGUNS 

GEMEM, OUTROS URRAM. HA OS QUE NAO EMITEM SONS. OS 

CORPOS NEGROS QUE MAIS EXIGEM EMPENHO DOS AUXILIARES 

DO MERCADOR DE AFRICANOS SAO OS CORPOS NEGROS 

INFANTIS, POlS SE DEBATEM MUlTO E GRITAM DEMAIS. 0 

MERCADOR DE AFRICANOS, DURANTE A AVALIAQAO DE CADA 

CORPO NEGRO, SE DETEM PARTICULARMENTE NO EXAME DO 

ORGAO VIRIL DOS MACHOS E DOS QUADRIS DAS FEMEAS. 

ALGUNS MERECEM APROVAQAO ESPECIAL 

MERCADOR DE AFRICANOS- Bam. Muita bam para procria<;aa. 

UM CORPO NEGRO INFANTILE UM CORPO NEGRO DE FEMEA SAO 

AVALIADOS CONJUNT AMENTE. 

MERCADOR DE AFRICANOS- (DEPOIS DE AVALIAR 0 CORPO NEGRO INFANTIL) Bom. 

Muita bam. Serve. 

0 CORPO NEGRO INFANTIL RECEBE 0 LOGOTIPO E E ADICIONADO 

AO GRUPO DOS CORPOS NEGROS APROVADOS. 

MERCADOR DE AFRICANOS - (DEPOIS DE EXAMINAR, COM MINUCIAS 
GINECOLOGICAS, 0 CORPO NEGRO DA FEMEA) 

lmpres!avell (DEVOLVE 0 CORPO AOS CAQADORES DE 
AFRICANOS.) 

A SEPARAQAO DA MAE E DA CRIA PROVOCA NOS 

RESPECTIVOS CORPOS FORTES REAQOES OS AUXILIARES 
DO MERCADOR DE AFRICANOS UTILIZAM MAJORES 
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EMPENHO E ENERGIA PARA CONTROLAR OS DOIS CORPOS 
REBELDES. A SITUA(,;:AO RETORNA A NORMALIDADE COM 0 
CORPO NEGRO FEMEA INDOMAVEL, SENDO CHICOTEADO 

ATE A INERCIA PELOS CAQADORES DE AFRICANOS E 0 
CORPO NEGRO INFANTIL ENCONTRANDO ALGUM 

CONFORTO JUNTO A OUTROS CORPOS NEGRO$ 

APROVADOS. CONCLUE-SE 0 NEGOCIO. OS CAQADORES 

DE AFRICANOS RECEBEM SEU PAGAMENTO. SAEM 
TANGENDO OS CORPOS NEGROS REPROVADOS. 0 CORPO 

DA MAE SEPARADA DA CRIA PRECISA SER ARRASTADO. 
SAEM 0 MERCADOR DE AFRICANOS E SEUS AUXILIARES. 
SILENCIO ABISSAL. OS CORPOS NEGROS APROVADOS 

ESPALHAM-SE PELO ESPAQO. NOVOS CORPOS NEGROS 

MACHOS, FEMEAS E INFANTIS, JA MARCADOS PELO 

LOGOTIPO DO MERCADOR DE AFRICANOS, OCUPAM 0 

ESPAQO ATE ABARROTA-LO. 

VOZ OFF 1 - A carga esta completa? 

VOZ OFF 2 - A metragem cubica ainda nao! Mas a tonelagem esta no limite! VOZ 

OFF 1 - Levantar 6ncoras!!! (SILENCIO ABISSAL) ZARPAR!!! 

SONS DE GAIVOTAS, MARES, RANGER DE MADEIRAME. 

CENA XVI: E s6 amor 

AMBIENTACAO: ESPAQO VAZIO. SONS SILVESTRES. ENTRA CORRENDO A NEGRA 

JOVEM, MAIS JOVEM AINDA, OESCAL<;A, VESTIDO SIMPLES. FINGE 

SE ESCONDER EM ALGUM PONTO DO ESPA<;O ENTRA UM NEGRO 

JOVEM, DESCALQO, CALyAS jeans RASGADA, SEM CAMISA; 

SIMULA ESTAR A PROCURA DE ALGUEM. FINGE NAO VERA NEGRA 

JOVEM. 0 NEGRO JOVEM APROXIMA-SE, DE COSTAS, DA NEGRA 

JOVEM. 

IRACEMA- (GRIT A) AchO! 

JOAO - (EXAGERA 0 SUSTO) Pass6 o solu!fol 

• •• 
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AMBOS GARGALHAM. JOAO RETIRA DO EMBORNAL DUAS 

BANANAS. OFERECE UMA A IRACEMA. SENTAM-SE. DESCASCAM 

AS BANANAS. COMEM-NAS. COM UM PEDACO DE CARVAO JOAO 

DESENHA NO CHAO UMA QUADRA DE AMARELHINHA. UTILIZANDO 

PARTE DA GASCA DE UMA DAS BANANAS, JOAO E IRACEMA 
- -~. ·- ~--. 

BRINGAM DE AMARELHINHA. DURANTE A BRINCADEIRA DISCUTEM 

MUlTO, UM ACUSANDO 0 OUTRO · DE TER "QUEIMADO". 

INTERROMPEM A 8RINCADEIRA, OFEGANTES. 

IRACEMA - Kuenda vavuru no viss6? 

JOAO - Kuendo. (SEGURA A MAO DE IRACEMA) 0 homem pode encostar a boca na boca 

de uma mulher? 

IRACEMA - Primeiro a ligao de casa. 

JOAO- Enj6. 

IRACEMA- Vou por o feijao no fogo 

JOAO - Kuenda chipoqu~ no andaru. 

IRACEMA SOLTA A MAO DE JOAO. 

IRACEMA- Joao, eles vao acabar com o Cafund6. 

JOAO- Vai querer falar disso agora? (ENLACA IRACEM,t.,) 

IRACEMA - (DESVENCILHA-SE) Quero quero falar dis~o agora. Tio Tavio ta velho. Tia Dita 

tambem. Quero falar disso agora E quero saber o que voce ta achando 

diSSO !udo. 

JOAO - Acho que quero casar. Casar com voc~ 

IRACEMA - (IGNORA A RESPOSTA) Ja acabaram cc:m a tua ra9a Ia no Caxambu Tao 

fazendo a mesma coisa com a genie equi do Cafund6. Voces herdaram as 

!erras do Caxambu. Tomaram tudo. N6s herdamos as terras do Cafund6. 

Estao tomando o Cafund6 !ambem. Reparou que as cercas de arame 

. .~ 
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ferpado tao avangando? Agora, se a gente atravessa o rio, vem os 

capanga do Fuad e diz que a gente ta invadindo. . ~~ 

JOAO - E. Reparei. No Caxambu mataram meu irmao. Nao teve mais jeito da gente ficar Ia. AI 

minha mae e os filhos que sobraram vieram ca pro Cafund6. Os pretos 

tinham bastante terra no Caxambu. Os fazendeiros tomaram tudo. 

IRACEMA -Nao pode deixar eles tomar esse restinho do Cafund6. 0 rio era nosso. Ate bem 

pra Ia do rio, tudo era nosso. Eles nao para de avangar a cerca. Daqui a 

pouco as cercas ja vao !a varando dentro de casa. 

JOAO - vao nao. Eu e meus irmao tamo tudo de prontidao. 

IRACEMA -Tao querendo acaba com a nossa raga 

JoA.o -Mataram um irmao meu. Agora tem que cutaro pa jambi e k.\vipa tala cafombi. 

IRACEMA -Ta vendo como nao da pra casar? Ta vendo como tem que falar disso agora? 

JOAO- Cema, sera que e gente e gente? 

IRACEMA - Gente e gente 

JOAO- (OLHAR FIXO EM IRACEMA) S6 bicho que quer virar bicho. 

IRACEMA - Que qui ce ta razendo? 

JOAO- (COM OIFICULDADES PARA ABRIR A BRAGUILHA DA CALyA) 0 diabo desse zipe 

ta emperrado 

IRACEMA - Gente e gente, Joao. Toda essa terra era nossa. Quando os arame comegaram 

chegar? Nao se tem lembran~a. Vem do tempo das bisav6s. Vinha o povo 

de fora, eles diziam que era nosso Nao adiantava. Chegava mais arame. 

As bisav6s se foram Entao as av6s dizia que e terra era nossa. Nao 

adiantava. Vinha mais arame. Agora, com sua mae, veio arame e veio o 

tiro que levou seu irmao e encerrou com o Caxambu. Nao pode ter mais 

arame. 

JOAO- (INTERROMPE A LUTA COM 0 Z[PER DA CALyA.) E. La no Caxambu foi que nem 

tao fazendo no Cafund6. Faziam os buraco. fincavam os mourao mais pra 

frente, estendiam os arame Minha mile ja lava com medo porque os preto 

vizinho nosso iam ludo se mudando. Meu irmao foi reclama. Foi dizer que 
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ali nao era terra da fazenda de!es. Era terra nossa, herdada da bisavo. 

Num teve conversa. Volt6 carregado pra casa, ja morto. Daquele dia em . ,1 

diante a mae fico diferente. Acho que ela morreu junto com meu irmao. 

IRACEMA - Essa sina dos preto nao ta certa. Nem sina e. E se for, tem de mudar. 

JOAO - 6 Cerna! Mais o que qui vai da pra gente faze? Ja tamo tudo de prontidao. Dormi, ja 

num dorme mais direito. NOis fica tudo cos 6io arregalado ate a hora do 

cumbi do teque ir embora. Varia? Varia nani. De que jeito! Kwipa osangi, 

junta com chipoque, oruguangi, mungo, kuenda no andaru. Tenta soca a 

prontidao. Num dianta .A prontidao num deixa aprecia a comida. NOis ta 

tudo nos nervo, Cema. 

IRACEMA - Depois que mataram esse um nosso em Caxambu voces ficaram tudo 

atrapalhado 

JOAO - E nao e pra fica? Fizeram engana9ao coa gente. 

IRACEMA- Voces assinaram uns papel. 

JOAO - Mas a gente e fraco na escrita. Foi engana9ao. Perdemo o Caxambu e ainda mataram 

meu irmao. 

IRACEMA - S6 ficar de prontidao nao adianta Fica nos nervo e pior Tem de se armar. 

JOAO- Tudo n6is ta armado 

IRACEMA- Lep6, orofim, tenhora ... 

JOAO -Que qui ce que? 

IRACEMA- Oqueri. 

JOAO - Onde arranja? 

IRACEMA- Sirvo pra que? 

JOAO- (LUTA NOVAMENTE COM 0 ZfPER) Oia s6 como que !61 Num t6 cabendo dentro 

das cal9a. 

IRACEMA- (IGi'JORA A IMPERTINENCIA) Gente e gente Joao. Kuenda a cameria do tata na 

cameria da anguta 
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JOAO ABANDONA 0 ZiPER. ENCOSTA SUA BOCA NA BOCA DE 

IRACEMA. JOAO Rl. 

IRACEMA - Que foi? 

JOAO- Fez c6cega no moshinga 

IRACEMA SEGURA A CABEQA DE JOAO. AS DUAS BOCAS 

ENCOSTAM-SE NOVAMENTE. PACIENTEMENTE E SEM 

DIFICULDADES IRACEMA ABRE 0 ZiPER DA CALyA DE JOAO. JOAO 

ERGUE IRACEMA NOS BRAyOS. IRACEMA NAO USA QUALQUER 

PEQA DE VESTUARIO SOB 0 VESTIDO SIMPLES. IRACEMA ENLA9A 

0 PESCOQO DE JOAO JOAO CARR EGA IRACEMA .PARA UM CANTO 

DO ESPAQO. JOAO DEITA-SE SOBRE IRACEMA E A PENETRA 

iRACEMA - (ENQUANTO E PENETRADA) Te quero sempre assim boi bravo. (GEME) 

Escorre agua salgada dos meus olhos. Nao estou na regra de escorrer 

sangue de mim, doce Joao. Voc~ esta pondo uma crian~a aqui dentro. 

Uma crian!fa a!fucar, uma crian9a mel. Crian!fa coentro (GEME). Te quero 

sempre assim: cavalo. Assim: alazao. Assim: alado. Quero ver leu coice 

arrebentando o arame. Tua foice derrubando o mourao, querido mouro, 

doce Joao. Que lidere o espraiar de nosso enxame (GEfvllDO DE DOR) 

Ai, Joao, ta doendol 

JOAO- (I~HERROMPE 0 MOVIMENTO DOS QUADRIS) Quer que eu pare um pouco? 

IRACEMA - Nunca vou !e querer parado. Voce e meu arado. Te quero rompendo a terra, 

revirando o chao, preparando o terrene. (JOii.O REINICIA 0 MOVIMENTO 

DOS QUADRISJ Encontraremos o nlnno. Te quero bugre Cuero brincar 

de catar sol, brincar de catar lua, brincar de catar chuva, brincar de calar 

vento (GEME DE PRAZER) A vida corre rente aos dias e noites placidos 

dos pagaos. 0 corpo sua extenuado. A vida corre, querido Joao. (GEME 

DE DOR) Lute, Joao, lute. (GEME DE PRAZER) Nao pense em morte 

' ,, 
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Nao pense no exerclcio dos belicos que se unem em armadas. Quero 

ouvir tua voz! (JOAO URRA) Te quero nos meus bragos. Me quero nos · ·~ 

teus bragos. Te quero nos bragos de minha vontade. Te quero nos passes 

dos meus receios. Te quero nos meus meios de manter-me em mim. 

URRO PROLONGAOO DE JOAO. SEU CORPO DESABA SOBRE 0 DE 

IRACEMA IRACEMA ENLAQA A CABEQA DE JOAO. 

IRACEMA- Te quero assim: ursa. Como te quero. 

JOAO - T6 ouvlndo. 

IRACEMA -Ta ouvindo o que? 

JOAO- T6 ouvindo que tern gente af dentro. 

IRACEMA- (DESVENCILHA-SE DE JOAO APALPA 0 VENTRE) Aqui? 

JOAO- E. (AFASTA-SE DE IRACEMA) 

IRACEMA - Que foi? 

JOAO- T6 cismado 

IRACEMA - Com que? 

JOAO - Bicho e bicho. Bicho nilo !em dengo. E desgostoso. 0 feitio do bicho e a fera Bicho 

nilo serve pra ser cativo. Oa pinole. (LEVANTA AS CALQAS) Sentiu 

algum alguma coisa? 

IRACEMA- (APALPA 0 VENTRE) Ainda nilo 

JOAO- To falando do mato Tern gente ar no malo 

IRACEMA- Oeve ser o Tide. Ele sempre fica de olho quando a gente saL Eta moleque capetar 

Acho que ele vlu tudo. 

JOAO- Se ele fic6 a! amoitado espiando a genle, eu racho aquele cabet;a de guanchena .. 

IRACEMA- (APALPA 0 VEN~RE) To sentindo. Tern kamanacu aqui. 

JOAO - E. Nao pode dexa eles avanga com o arame. Sinao vai fica multo apertado aqui no 

Cafund6. 
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ENTRA UM ADOLESCENTE PARDO, ESBAFORIDO. 

ADOLESCENTE - Cerna! Jo~w! Os h6mi do Tiburcio tao tudo Ia em cima do morro, rodiano. 

Eles tao tudo de ispingarda, Cerna! 

IRACEMA - Nao falei? 

JOAO - 56 que desta veis nao vai se igual. Vai se diferente. 

IRACEMA - (TERNA) Voce plantou em mim, Joao. 

JOAO - Plantei. 

JOAO RETIRA UM FACAO DO EMBORNAL MOVIMENTA 0 FACAO 

NO AR CORTA UM PEDE CANA IMAGINARIO. 

JOAO - E a gente vai te de se prepara muito bern preparado. A gente vai te de ta muito bern 

preparado pra hora da colheita. 

IRACEMA, JOAO E 0 ADOLESCENTE PARDO SAEM, BRINCANDO 

UNS COM OS OUTROS. 

CENA XVII: Rap New Year 

AMBIENTAQAO: ESTUDIO DE GRAVAC';AO hig!Jtec. ENTRA 0 CORO rapper "CR!OULOS 

DOIDOS". CANT AM E DANyAM 0 rap NEW YEAR. 

CORO DOS CRIOULOS DOIDOS-

lsso aqui e um pouco 66 

lsso aqui e daqui 

lsso aqui e disso. 

lsso aqui e pic;;o 

lsso aqui e foda 

lsso aqui e nego. 



lsso aqui e daquilo 

lsso aqui e urn trago 

lsso aqui mede. 

lsso aqui e ideia 

lsso aqui traz 

lsso aqui e demais. 

lsso aqui milk 

lsso aqui Agadir 

lsso aqui Ieite 

lsso aqui late 

lsso aqui shake 

lsso aqui it 

lsso aqui on 

lsso aqui baby. 

lsso aqui venha 

lsso aqui ri 

lsso aqui be 

lsso aqui baba 

lsso aqui vai 

lsso aqui e que 

lsso aqui o que? 

lsso e o que nao 

lsso e 0 que pede 

lsso e 0 que ser 

lsso e 0 que fode 

lsso e o que esta 

5+ 
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lsso e o que e Ia 

lsso aqui e disso 

lsso aqui um pouco 

de i6 i6 ia ia. 

Cada gesto que ela gesta magica 

Cada gesto que e ela esta sao 

lsso o que foi isso maquinista? 

666. 

lsso equi e corpo 

lsso aqui estendido 

lsso aqui chao 

lsso aqui pes 

lsso aqui juntos 

lsso aqui moscas 

lsso aqui rneias 

lsso aqui voltas 

lsso aqui vamos 

!sse aqui dar 

lsso aqui sei 

lsso aqui Ia 

lsso aqui entende 

lsso aqui os 

lsso aqui bicos 

lsso aqui meios 

lsso aqui aquila 

lsso aqui se 

lsso acola. 
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0 jomal noticiou a descoberta 

0 jomal noticiou a notrcia 

0 jomal se notou sem malfcia 

0 jomal iniciou a pelucia 

0 jomal se expandiu pelos ares 

0 jomal se soou pelos pelos 

lniciou suadeira. 

0 jomal se expremeu 

0 jomal se imprimiu. 

sao quatro mil 

sao quatro mil pessoas 

Sao quatro mil pessoas de quatro 

sao quatro mil pessoas de quatro 

Trabalhando, trabalhando, trabalhando 

Embaralhadas pessoas de quatro 

Embaralhadas fazendo regime 

detalhadas em regime de trabalho 

virtual de escravidao. 

Cade voce lsaura, cade? 

Cade voce lsaura, cade? 

Noticiou o jornal 

Noticiou o jornal 

Sao quatro mil embaralhados 

Embaralhados em Bauru 

Quatro milhares internes 

no interior de Sao Paulo 

levando sabugo no cu. 

Nada que se espalhe perde o venlo 

Nadel 0 que se espalha nao afunda 

lsso o que foi isso maquinista? 

666. 
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A reportagem destoa 

A reportagem destaca 

A reportagem noite 

A reportagem patroa. 

A reportagem reporta 

Ha cern anos depois. 

A reportagem constata: bois. 

Aqui e urn pouco 6, 6 

Daqui a pouco 6, 6 

Aqui e pouco 6, 6 

Espouco, espouco, 6. 

6 gente, e bichinho? 

N(jo! Gente e bichao 

0 gente, e bichinho? 

Naol Gente e bichao. 

lsso aqui e cego 

lsso aqui e acido 

lsso aqui e riso 

lsso aqui e sal. 

Ta Ia mais um corpo noite 

ra Ia mais um corpo feliz 

ra Ia mais urn corpo formiga 

Ta Ia mais um corpo nariz 

Ta Ia mais um corpo !oma 

La mais um corpo da ca 

Gada vels que o gala canta 

No arretirado onde mora 

Quando me aperta a saudade 
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Cerro no terrero e chore. 

La em Piedade 

0 que mandaram faza? 

La em Piedade 

0 que mandaram faze? 

Fizeram cadeia nova 

Nao puderam me prend€!. 

Fizeram cadeia nova 

Nao puderam me prende. 

Nego do camelo puro 

Os labios ficam 

Os Ia bios abrem 

Os Ia bios claros 

La bios em neve 

Que a abelha lira da dor 

Os labios !acres 

Labios mimosas 

Labias candidas 

alvejam mar 

Labios do cabelo v6o 

qual e a rota que desnorteia? 

lsso aqui jornal 

lsso e que e notlcia 

Os nornes dos proprietaries 

que lucram com o trabalho. 

Escravos estao mantidos 

Escravos estao segredos 

Recolhem-se dos escravos o caralho 

Estraem-se das arvores a resina 
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Exportam-se gomas e colas 

lsso aqui adere 

lsso aqui gruda 

lsso aqui cava 

lsso aqui bermuda 

lsso aqui chula 

lsso e que e gal 

lsso aqui rola 

lsso que errou 

lsso e que arde 

lsso e que: ai! 

lsso e que ontem 

lsso e que e "U" 

ISSO e que SOU 

lsso e que happy 

lsso e que quer 

lsso e que 0 

lsso aqui d6i 

lsso que e em si 

lsso que e em m1m 

lsso que e bemol 

lsso que e and roil 

lsso aqui ziri 

lsso aqui guidum 

U3, lari, lai, ra 

La, lari, lai, ra 

Posso ira pe 

au de bicicleta. 

Mas com que corpo eu vou 

ao samba que voce me convidou? 
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CENA XVIII: Parque de Diversoes 

AMBIENTA<;AO: FEERICA. SONS: DIVERSOS, ELETRONICOS. A MJXAGEM REVELA, 

MUlTO DISCRETAMENTE, GAIVOTAS, MARES E RANGER DE 

MADEIRAME. SILENCIOS ABISSAIS, QUASE IMPERCEPTiVEIS, 

INTERCALAM-SE. ENTRAM A PORTA E A VOZ. TRAJES 

CONTEMPORANEOS DE PORTA E VOZ. FALAM EM DEMASIA. 

GESTICULAM-SE E MOVIMENTAM-SE IDEM. 

PORTA - A dezoito do dito mar9o ganhamos o cimo do cume referido. Era alto e fngreme. 

Encontramos agua para beber. Em seguida chegamos ao velho Palmares 

que os negros haviam deixado desde tres anos, abandonando-o por urn 

sftio insalubre. Ali morreram muitos dos seus. Esses Palmares tinha meia 

legua de comprimento. 0 tamanho da rua era da amargura de um abrago. 

Deformagoes das pernas e cabegas, algumas das quais devem der 

atribuidas ao Mbito das maes escravas trazerem os molequinhos de 

mama as costas durante horas de trabalho. E Escravos sofriam 

mutilac;oes. Varies negrinhos, meninos de dez, doze anos, ja aparecem de 

coroa na cabec;a, feita a forga pelo peso de carretos brutais: tabuleiro, 

tijolo, areia. Numerosos os que apresentam nas coxas ou nas costas, 

letras, sinais ou carimbos de propriedade, como hoje o gado. Uns 

manquejando, os quartos arreados em conseqoencia de surra tremendas. 

Outros com cicatriz de relho pelas costas ou nadegas. Ou entao cicatriz 

de anginho, de tronco, de corrente no pescogo, de ferros nos pes. Cristaos 

opinam que o principia final de aquisigao dos negros e o de !raze-los ao 

conhecimento de Deus e a salvagao. Essa condigao deve ser imposta na 

venda dos escravos. Dizem ainda que os judeus sabendo que os senhores 

de engenho !em necessidade dos escravos, valorizam-nos tanto que lhes 

parece melhor nao fazer trabalhar os engenhos do que adquiri-los a tao 

altos pregos 
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VOZ - 0 objetivo de Zumbi era libertar todos os escravos do Brasil. 0 quilombo foi fundado por 

trinta ou quarenta negros que fugiram da escravidao. Viveram inicialmente 

da ca<;;a e da coleta de frutas na floresta. Fundaram uma aldeia. Plantaram 

milho, feijao, mandioca. Criaram galinhas e porcos. Os negros do Cafund6 

plantam mandioca, arroz, feijao, e milho. Os negros do Cafund6 nao criam 

porc:os. 0 termo quilombo signific:a povoa<;i:lo, capital, ou unii:lo numa das 

lfnguas de Angola. No Brasil foi aplicado para designar o local de refugio, 

no meio da floresta, onde se abrigavam negros escravos que tinham 

conseguido escapar de seu donos. 0 principal quilombo foi o de Palmares, 

que nao deu mao a palmat6ria. Mas houve uma infinidade de outros 

agrupamentos de escre~vos fugidos, a gre~nde distancia das propriedades 

dos senhores bretncos, em regiOes remotas, para tornar diffc:il o acesso 

des antigos dof)os ou praticamente impossrvel a captura. Algumas dessas 

povoagoes de negros sobrevivern ate hoje, parte delas falando lingua de 

influencia africana. Ambara cidade anguta mulher avere Ieite caxapura 

doenga kuendar ir e vir cumbe nani sol baixo cutar rezar indarumim lua 

injara fame ingombe boi inj6 casa pungo milho chipoque feijao kuipa 

malar. A arte e um vestibula da filosofia. 

PORTA- "Pra que entao rimar amor e dor?'' 11 

VOZ - Um idioma redime a pobreza 

PORTA- Perto de Sao Paulo uma populagao fala urn misto de portuguese lingua africana 

VOZ - Aproxime-se. Desmonte o solene por me1o do bufo Negue o que e distante, seja o 

culto, seja o emproado Se houver que ser, "negue ate seu amor e seu 

carinho. Diga ate que voce ja me esqueceu. "12 

PORTA- Dessa forma nao, pois tem-se assim uma iconoclastia vulgar, que nao e o sarcasmo 

corrosive e revolucionario. Aquele por exemplo que Marx emprega em 

algumas passagens do 'Dezoito Brumario", mas uma derivagao da 

simpatia. Ou seja, em vez do afastamento brechliano, que destroga o 

11 Monsue!o Menezes e Arnaldo Passos, "Mora na Filosofia", canyao popular brasileira. 
12 Adeline Moreira e Enzo de Almeida Passos, "Negue", can9ilo popular brasileira. A 

letra original dita: "Negue seu amor, o seu carinho. Diga que voce ja me esqueceu." 
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pretensioso, submetendo-o aos registros vulgares, terlamos aqui um 

narcisismo de avidez gastronomica que reduz o grandiose, nao para negar 

o conceito de grandiosidade e suas implicagOes autoritarias, mas para 

deixa-lo de nossa altura e tralha. Gente e gente? 

VOZ - "Gente deste planeta do ceu de anil?"13 

PORTA- E. Bicho e blcho. Grllo e grilo. 

PORTA E VOZ PARAM DIANTE DO VENDEDOR DE ALGODAO DOGE. 

0 VENDEDOR DE ALGODAO DOCE COLOCA A<;(UCAR CRISTAL NO 

RECIPIENTE APROPRIADO. 0 RECIPIENTE PROPRIO, GJRATORIO, 

PRODUZ 0 ALGODAO DOCE. COM A VARETA ADEQUADA, 0 

VENDEDOR RECOLHE 0 ALGOD.AO. ENTREGA AS VARETAS 

ENVOL TAS PELO DOCE ALGODAO A PORTA E A VOZ PORTA E VOZ 

PERMANECEM CALADAS ENQUANTO DEGUSTAM A GULOSEIMA 

JOGAM AS VARETAS NO SAGO DE DETRITOS. 

VOZ - A ansia legltima de despejar em pra9a publica, para deleite alheio, o nosso 

humanitarismo, a piedade, o desconsolo diante das miserias do mundo 

pede estar na origem muitas vezes secreta de uma atividade artlstica. 

PORTA - Mas nao deve contamina-la a ponte de sobressair-se em relagao a pr6pria obra. 

Quando tal contaminagao predomina, expressando-se numa rarefa~ao de 

estilo, estamos diante de uma especie de sacerdote e nao 

necessariamente de um artista. 

VOZ - Hoje porem as coisas sao diferentes. A etica da abnegagao foi penetrada pelo desejo 

classe media de satisfa9ao pessoal. 0 que se ambiciona.? Dinheiro ou 

felicidade amorosa? 

PORTA- Domingos Jorge Velho levou a fama: acabou com os Palmares. Mas nao teve cama. 

Nem de leve grana. 

13 
Caetano Veloso, "Gen!e", can<;:ao popular brasileira. A !rase, na ca~<;:ao, nao termina 
em ponto de inlerrogagao. 
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VOZ - A priva9ao etema da liberdade dos negros africanos esta na raiz da liberdade 

empresarial brasileira. 

PORTA- Eterna dfvida de alma? 

VOZ - Eter no exflio. 

PORTA- Tres seculos ap6s a morte de Zumbi e um seculo ap6s a abolictao da escravatura, os 

negros brasileiros ainda sofrem discriminagoes. Em especial no mercado 

de trabalho. 

voz -Que tal o negritismo? Cobrar a d!VIda. Nota: sou Calo TOIIo. "Passou despercebido para 

a grande maioria mas este foi o ano de revelactao do racismo cordial. Ele 

marca a sociedade brasileira. 0 padrao branco da as cartas."14 Os negros 

constr6em em seus castelos com tais cartas. "E o racismo cordial segue 

hip6crita, falsamente tolerante. Confortavel nos limites que as classes 

abastecidas criaram para si em seu isolamento socia1". 15 

PORTA- Voce quer bater sua cara em mim! 

VOZ - Voce quer calar-me! 

PORTA- Que tal defender o direito a desinformagao? 

VOZ - Apoio aos profissionais da literatura de entretenimento contra os produtores de lixo 

cultural. 

PORTA- lsso. Porque para o jornal a boa noticia e a ma notfcia. 0 jornal e reposit6rio da ma 

noticia. Ele te da do mundo a pier imagem passive!. 

VOZ- Tao cede cede demais. Pao preto Sempre tao cede demais. Tao tarde. Tardas demais. 

Alarde. 

PORTA- Jsto e apropria<;ao indebita. 

VOZ- Veja bem isto nao e. 

14 
TULlO COSTA, Caio. Diferente. Revista da Foiha. Sao Paulo, 1995. Ultima pagina. 

15 ld., Ibid. Aqui incorporam-se a cena alguns procedimentos para elabora9ao do texto 

dramatlco. As clta90es tornam-se falas das personagens. Peter Weiss, em suas 

"Notas Sabre o Teatro Documento" autoriza o procedimento. Eugene Jonesco, em 

"cronista do absurdo", escreveu texto teatral incorporando as li<;:oes de ingles que 

recebia. Ate Umberto Eco, com seu humor peculiar, ja defendeu uma tese intitulada 
"Como defender Uma Tese". 

' ,, 



PORTA- Preto, quando nao escreve na entrada escreve na salda. 

VOZ - Nota: "Tao cedo 

cedo demais 

sempre tao cedo demais" 

e 

"Tao tarde demais" 
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sao partes des desencontros de Jose Paulo Paes a mem6ria de 

Kurt Well e a lembran9a de Gilberte Mendes. 

PORTA- Nota: sou Fernando. 

VOZ - Nota: sou Peixoto. 

PORTA E VOZ- (EM UN[SSONO) Pallottlnl, Renata. lntrodu9ao a dramaturgia. Sao Paulo. 

Edltora Brasiliense Sociedade Anonima, 1983. 

VOZ- Nota: "Ninguem escreve teatro a partir de receitas ou regras flxas. A dramaturgia e, ou 

deveria ser, um ato de criaqao. E o poder criativo, em sua pr6pria 

essencia. A criac;:ao nao e submerglvel a quaisquer c6digos ou padroes 

estabelecidos. E na verdade um ato de rebeiiao quase permanenle que s6 

atinge um significative nivel de expressao justamente quando nasce da 

liberdade de recusar formulas e mesmo do desafio de instaurar novas 

valores." 

PORTA - Nota: "E evidente que isto nao significa que cada pec;:a de teatro transforme 

radicalmente a estrutura e a linguagem espec!ficas da linguagem. Nem 

que a hist6ria da literatura dramatica possua urn desenvolvimento isolado 

e autonomo'' 

VOZ -Nota "0 dramaturgo exerce seu dificil trabalho criativo nas entranhas de um irrecusavel 

mundo real, que possui suas contradigoes e perspectivas, perplexidades e 

exigencias. Compreender esta, as vezes complexa, relac;:ao dial<§tica e 

assumir de forma criativa e !ransformadora a liberdade de expressao. 

Ninguem pode estabelecer um rigido c6digo de normas cenico-literarias". 

PORTA- Nota. "Mas elas existem. Nao tem sentido ignon3-las. Sao formuladas par te6ricos 

que, certos ou nao, prelendem promulgar leis". 

' tl 
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VOZ- Ninguem escravo. Teatro. A palavra intelig~ncia vern do latim, "inter'' e "Iegere". Cicero, 

mais ou menos cern anos antes de Cristo, fabricou essa palavra inspirado 

numa palavra grega de Arist6teles que e 'dian6ia". 0 significado inclui 

"escolher entre", "ler entre', porque o 'Iegere" tambem e ler, mas na 

palavra grega "dian6ia" M a ideia de plano, projeto. A palavra projeto e 

especialmente fecunda, importante para se associar a ideia de 

inteligMcia. Nota: "0 processo hist6rico e bern mais rico do que a estreita 

pobreza conservadora dos que imaginam correto cercear a liberdade de 

invengao." 

PORTA- Pretenciosa! 

VOZ - Ciosa, talvez. 

PORTA- Vai falar de lixo cultural outra vez. 

VOZ - Ni!lo Vou falar de reposit6rio. Teatro nao e deposito. 0 problema nao e entrar em 

cantata com problemas de carpintaria, estrutura, ganchos de cenas, 

formar elenco e ser custeado par um conjunto de patrocinadores, checar 

ou matar. A play is a play but theater is not um parque. If you tuck for 

funny. tuck yourself and save your mor.ey 

PORTA- Devem pagar bern 

VOZ - S6 quem checa au mala deve saber. Quem considera anonima a sociedade brasileira 

sabe, certamente 

PORTA - 0 Brasil nunca mostra a sua cara.? 

VOZ - Nao me convidaram para esta festa padre 

PORTA- E .. 

VOZ - Nao sei muito da constituiQao de meu estomago. 

PORTA- Arrombaram a festa. 

VOZ - A festa e tudo a mais. E ainda tern de pedir desculpas par estar embaixo, achar perfeito 

e agradece;. Nota: "A trajet6ria de dramaturgia universal atesta de forma 

incontestavel que os verdadeiros artistes sempre recusam es tradic;6es ja 

gastas, buscam novas mar:eiras de expressao, num permanente ato de 

. ,, 



PORTA- Povo ... 
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questionamento, senslveis as necessidades de seu tempo e tambem as 

ralzes culturais de seu povo. • 

VOZ - Onde M escravos M revoltados. Para muitos brasileiros abolic;ao dos escravos comec;o 

a acontecer muito antes do seculo dezenove. E nao tern a cara da 

princesa Isabel. 

PORTAE VOZ PARAM DIANTE DO VENDEDOR DE PIPOCAS. 

PORTA- Urn saquinho 

VOZ - Pra mim tambem. 

VENDEOOR - Salgada ou doce? 

PORTA- Salgada. 

VOZ- Doce 

VENDEDOR - E pra .l$.- Saindo dois saquinhos! Urn docel Outre salgado! (ENTREGA 0 

SAQUINHO DE PIPOCA DOGE A VOZ E 0 SAQUINHO DE PIPOCA 

SALGADA A PORTA) 

voz -Quante e? 

VENDEDOR- Casadas, solteiras, viuvas ou tico-t!co no fuba? 

VOZ- (RI) Polentas. 

VENDEDOR - Com linguas ou linguir;a 

VOZ- (GARGALHA) Fritas. Polentas fntas. 

PORTA- (AGRESSIVA) Quante e? 

VENOEOOR- (PROFISSIONAL) Dois reais. 

VOZ RETIRA DE SEU PORTA-N[QUEIS QUATRO MOEDAS DE 

CINQUENTA CENTAVOS DE REAL. ENTREGA AS MOEDAS AO 

VENDEDOR. 

VOZ- (MASTIGA. Rl.) Suas pipocas ... 

VENDEOOR - (AGIL) Sao tradicionais. S6 manteiga. 

' .~ 



VOZ - (EXAGERA NO DENGO) E bam passar ... 

VENDEDOR- (CANTOR AMADOR) " ... uma tarde em ltapoa 

ao sol que arde em ltapoa 

0, eo mar de ltapoa .. ."16 

VOZ E VENDEDOR- (CUMPLICES) "Falar de amor em ltapoa."17 

VOZ- (AFASTA-SE. PORTA SEGUE) Valeu. 

VENDEDOR - Tude de bam. 
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PORTA- (AMARRA 0 CADAR90 DO TENIS DOPE DIREITO DE VOZ, QUE ESTAVA 

DESAMARRADO) Nota: "No Brasil a refiexao crltica sabre a questao da 

dramaturgia !em side minima. A discussao te6rica sabre o teatro e seus 

diferentes aspectos taivez s6 nos ultimos anos venha comet;:ando a ganhar 

um sentido mais aprofundado, atraves de algumas teses universitarias, 

nem sempre academicas. Tambem o ensino de dramaturgia ainda nao 

encontrou uma perspectiva mais eficaz, sobretudo quando o pensamenlo 

para a dificil realidade do processo s6cio-cultural e artfstico-politico do 

pais'' 

VOZ - Da pra larga do meu pe? Da pra propungar o heavy-theater? A musica nos lembra de 

urn passado que nunca existiu? 

PORTA- lsso se chama nosta!gia. 

VOZ - A musica nos mostra que o passado existiu. 

PORTA- C Q D sua CDF.F.DP 

VOZ- Poise. O.E. em vez do fome gerado Q.l. 

PORTAE VOZ- (EM UNfSSONO) Somos unidas. 

PORTA- Sou Ivan. 

VOZ - Sou lziquierdo. 

PORTA E VOZ - (EM UN[SSONO) Professor Titular do Departamento de Bioqufmica da 

Universidade Federal de Rio Grande do Sui. 

16 
Vinicius de Moraes e Toquinho, "Tarde em ltapoa", can9iio popular brasileira. 

iT ld., ibid. \ 

' ,, 
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VOZ - Nota: "A mem6ria nos permite ser quem somes. E a fonte de nossa individualidade 

como pessoas ou como comunidades. Eu sou quem sou porque me 

lembro quem sou, me lembro dos fates da minha vida. Um pals e um pars 

porque lembra de sua hist6ria, de seu passado coletivo. Oaf a tristeza 

infinita das pessoas que padecem do Mal de Alzheimer. Ou dos parses 

que esquecem sua pr6pria hist6ria. 

PORTA- Nota: "0 amor tem muitas faces.• 

PORTAE VOZ PARAM DIANTE DO jukebox. PORTA ESCOLHE "BABY'' 

DE CAETANO VELOSO, VERSAO MUTANTES PORTAE VOZ E VOZ 

SE ENLAQAM. DANQAM EM cheek to cheek. A MUSICA TERMINA 

PORTA E VOZ AFASTAM-SE UMA DA OUTRA. POSTAM-SE EM 

EXTREMIDADES OPOSTAS DO ESPAQO 

PORTA- Nota: "Tiremos a inteligencia de um humano e teremos um humano burro." 

VOZ- Nota. "Tiremos o amor e nao leremos mais um ser humano, mas alga parecido com um 

reptil" 

PORTA- Nota: "Dados cientfficos O.E. vale mais que Ql" 

VOZ- Nota: "0 amor depende do c6rtex." 

PORTA- "A cognigao e regulada pelos sentimentos." 

VOZ - Nota "Aos poucos estamos nos aproximando da sociedade decorticada. Do mundo 

reptil, de um Jurassic Park pseudo-liberaL" 

PORTA -~~ota "A mfdia anestesiada faz esfon;os para perder a mem6ria de nosso passado 

coletivo e, com ela, todo no({ao de quem somas." 

PORTA SAl POR UMA EXTREMIDADE DO ESPAQO VOZ POR 

OUTRA. 

' ,, 
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VOZ OFF De PORTA - (PARA VOZ) A Fernanda Montenegro tem o mesmo olhar 

do Cole Porter. 

VENDEDOR DE PIPOCAS - Foi comigo? Musica na alma? 

VOZ OFF De VOZ- ( PARA 0 PIPOQUEIRO) Volta depois! Agora a gente ta conversando! 

CENA XIX: Cambio Negro 

AMBIENTA<;AO: ESTUDIO DE GRAVAQAO hightec. SONS CANTOS GREGORIANOS. UM 

SANDO DE NEGROS ACOCORADOS NO CHAO CHUPAM ROLETES 

DE CANA ALGUNS DOS CORPOS NEGROS ESTAO COBERTOS DE 

PUSTULAS 0 CIGANO, DONO DO PONTO DE VENDA, APREGOA 

SEU PRODUTO. 

CIGANO - Boa negrar Negra boar Negroes e negronasr Negros a:nca incompietosr Negrinhos 

e negnnhasr Negrinhas incompletasl Olha o negrt:lol Olha a negrona! 

Negrinhos e negrinhas incompletos que vao desabrochar em pretalh6es e 

pretalhonas completosl Negros de pau grande! Negras de ventre madurol 

Olha o negrao, minha senhorai Olha a negrona meu senhorl 

UM COMPRADOR DE ESCRAVOS, ACOMPANHADO PELA FAMiLIA, 

PARA DIANTE DO PONTO DE VENDAS DO CIGANO. EXAMINA A 

MERCADORIA 

COMPRADOR DE ESCRAVOS- (PARA 0 CIGANO) Estao caidos estes negros 

0 CIGANO DESFERE FORTE GOLPE DE CHICOTE EM UMA NEGRA 

INCOMPLETA QUE HAVIA DESPERTADO ATENCAO DO 

COMPRADOR. A NEGRA INCOMPLETA LEVANTA-SE. 0 CIGANO 

CHICOTEIA OUTROS NEGROS E NEGRAS, COMPLETOS OU NAO 

OS CHICOTEADOS LEVANTAM-SE. 0 COMPRADOR DE ESCRAVOS 

' ;I 
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SELECIONA OS NEGROS E NEGRAS QUE MAIS LHE AGRADAM. OS 

MEMBROS DA FAMiLIA DO COMPRADOR DE ESCRAVOS 

ENTUSIASMAM-SE COM A AQUISI<;:AO. AUXILIARES DO 

COMPRADOR DE ESCRAVOS ACORRENTAM A MERCADORIA 

ADQUIRIDA 0 COMPRADOR DE ESCRAVOS E SEU SEQUITO SAEM. 

CIGANO - (APOS RECEBER SEU PAGAMENTO) Boa negra! Negra boa! NegrOes e 

negronas! Negros ainda incompletos! Negrinhos e negrinhasl Negrinhas 

incompletas. Olha o negrC!ol Olha a negrona! Negrinhos e negrinhas 

incompletos que vao desabrochar em pretalhOes e pretalhonas completes. 

Negros de pau grande! Negras ancudas' Olha o negrao, minha senhoral 

Olha a negrona meu senhorl 

CENA XX: Domesticac;ao 

AMBIENTAQAO: PATIO SONS SILENCIO ABISSAL ESCRAVOS MACHOS, FEMt:AS E 

INFANTIS, TRAJANDO TANGAS E CHAPEUS DE PALHA AGUARDAM 

CHUPANDO ROLETES DE CANA Et·iTFl.~M Q CQ~,:e:;~2C'S [:'.~ 

ESCRAVOS E 0 CONSUL TOR DO COMPRADOR DE ESCRAVOS 

POSTAM-SE A ALGUMA OISTANCIA DOS CORPO.S NEGRO.:S 

ADQUIRIDOS 

CONSUL TOR- (DIDATICO, PARA 0 COMPRADOR) Os negrinhos e as negrinhas devem ser 

bern cultivados ate que desabrochem bern. Os pretalhoes facinorosos 

devem lrabalhar nas fornalhas, presos por grossas correntes de ferro. 

Nesse trabalhoso exercicio pagarao os excesses de sua extraordinaria 

maldade. 0 ferro e o trabalho hao de os amansar. Sangue, suor e 

lagrimas sao bom tempera ao a<;Ocar e a pinga. Propaguel Eduque! 

Conserve os escravos debaixo dos ditames de uma doutrina solidal As 

. .~ 
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pretalhonas de ventre maduro devem ser usadas como melhor aprouver a 

vossa mer~. Nao as deixe comer terra: use a focinheira. 

COMPRADOR - Nasci competente para dominar os escravos. SURRA INICIAL! 

ENTRAM OS FEITORES E AUXILIARES DE FEITOR. DESFEREM, 

ORDENADAMENTE, INUMEROS GOLPES DE CHIBATA NOS CORPOS 

NEGROS RECEM AOOUIRIDOS. 

CONSUL TOR- Esse rigor excede ... 

COMPRADOR- (ENQUANTO OS CORPOS NEGROS ADQUIRIDOS SAO A<;:OITADOS) 

Domino. Meus escravos me temem. Me respeitam. Escravos em meu 

poder nao procedem mal. Desde o principia se fazem bans. Sao meus 

escravos. Faqo deles o que quero, como bem entendo. Sao meus. Vossa 

merce sois bem paga para ser consultada. Nilio para dar pal pile 

0 CONSUL TOR SAl. FEITORES E AUXILIARES DE FEITOR 

PROSSEGUEM COM A SURRA INICIAL. 

COMPRADOR- Basta! 

FEITORES E AUXILIARES DE FEITOR INTERROMPEM SUAS 

A TIVIOADES. 

COMPRADOR - Carimbarl 

FEITORES E AUXILIARES DE FEITOR USAM FERRO EM BRASA 

PARA IMPRIMIR NOS CORPOS NEGROS ADQUIRIDOS A MARGA DO 

NOVO PROPRIETARIO COMO SEMPRE, OS CORPOS NEGROS 

INFANTIS SAO OS QUE DAO MAIS TRABALHO TERMINADA A 

MARCA<;::AO, MACHOS, FEMEAS E FILHOTES SAO SEPARADOS EM 

GRUPOS. MACHOS E FEMEAS RECEBEM AGUA PARA BEBER OS 

FILHOTES SAO ALIMENTADOS COM UMA PAPA TODOS SAO 

. .~ 
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TANGIDOS PARA FORA DO ESPAQO. 0 COMPRADOR DE 

ESCRAVOS AVALIA 0 ESPAQO. ACENDE UM CHARUTO. DUAS 

BAFORADAS SATISFEITAS DEPOIS, SAl. 

CENA XXI: Sitiados 

AMBIENTA9AO: CASEBRES BEM DISTANTES UNS DOS OUTROS. SONS 

SILVESTRES .ENTRA ANACLETO BEIRAS. SEU FOTOGRAFO 

0 ACOMPANHA. 

ANACLETO- Tudo aqui e muito quieto 

0 FOTOGRAFO FOTOGRAFA 0 QUE VE ANACLETO BATE PALMAS 

DIANTE DA PORTA DE UM DOS CASEBRES. 

ANACLETO - 6 de casal 

OTAVIO- Pois naol 

OTAVIO, NEGRO IDOSO, SAl DE DUTRA PORTA As COSTAS DE 

ANACLETO. 

ANACLETO- (VIRA-SE) 0 senhor me assustou. 

OTAVIO- Estou as ordens. 

ANACLETO - (ESTENDE A MAO) Anacleto Beiras. 

OTAVlO- (APERTA A MAO ESTENDIDA) Otavio Caetano. 

ANACLETO - Prazer. 

OTAVlO- Aprecio. Que queres tude mim? 

ANACLETO- lnformat;:oes. 

OTAVIO- 86 suspeito di que? 

ANACLETO - Pelo amor de Deus, seu Otavio. Nao e nada disso 

OTAVIO- Prossiga. 

. ,, 



ANACLETO - E verdade que voc~s foram escravos? 

OTAVIO- N6is nao. S6 os antepassado. 

ANACLETO - Voc~s falam aquela lfngua? 

OTAVIO- Nani. Cuc6pi nani. 

ANACLETO - Como? 

OTAVIO- Aqui a gente ta no poder de um restinho da falange. 

ANACLETO - Falange? 

OTAVIO- E. 

ANACLETO - E que mais? 

OTAVIO- Falo cum minha mae. 

ANACLETO - Como era o nome dela? 

OTAVIO- o nome dela e lfigenia. 

ANACLETO - Como o senhor faz isso? 

OTAVIO- lsso o que? 

ANACLETO - Falar com ela 

OTAVIO- Far;o fazendo 
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ENTRA IRACEMA SEU VENTRE EXIBE PEQUENO VOLUME POSTA

SE A TRAS DE ANACLETO 

ANACLETO - (PERCE BE A PRESENCA VOL TA-SE) Voce me assustou. 

IRACEMA- (IGNORA ANACLETO) Que foi, tio? 

OTAVIO- Tata kuendou da ambara pra cocopia. 

IRACEMA- (PARA ANACLETO) Pode falar 

ANACLETO- Essa lingua que voces falam. . 

IRACEMA- (PARA OTAVIO) Tata kumu6 anguara vavuru 

ANACLETO - Como? 

IRACEMA -Voce bebeu demais. 

ANACLETO- Bebo, posto que liquido S61ido fossa, come-lo-ia. 
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OTAVIO E IRACEMA ENTREOLHAM-SE. ANACLETO RELAXA. SENTA

SE. 0 FOTOGRAFO, PARALISADO DESDE A ENTRADA DE OTAVIO, 

JUNTA-SEA ANACLETO. 

VOZ OFF DE JOAO - Quem ta al Cema? 

IRACEMA - Uns branco enchendo o saco do tio. (SAl) 

ANACLETO - A vossa m~e. seu Otavio ... 

OTAVIO- Era estrada. Era deserta. 

ANACLETO- (ENXUGA A TESTA) Como voc~s agoentam? 

OTAVIO- Agoentano 

ANACLETO- E essa lingua .. 

OTAVIO- Africano. Tudo passarinho. 

ANACLETO - Essas terras ... 

OTAVIO- Dadiva. Ganhamo de dadiva Tao tomano tudo. 

ANACLETO - Voc~s silo bondosos. 

OTAVIO- Muitas marcas. Mas agora tem muitas maes A minha. a vossa. 

ENTRA JOAO ANACLETO E 0 FOT6GRAFO LEVANTAM-SE OTAVIO 

PERMANECE COM 0 OLHAR FIXO EM UM PONTO DO ESPAt;:O 

JOAO- (PARA ANACLETO) Ta f1cando tarde. 

ANACLETO- Nao quero incomodar 

JoAo- Pra mim. sem problema Mais olha Ia em cima. 

ANACLETO OLHA 0 FOTOGRAFO FOTOGRAFA OUVEM-SE TIROS 

JOAO, ANACLETO E 0 FOTOGRAFO JOGAM-SE NO CHAO. OTAVIO 

PERMANECE IMOVEL. IRACEMA ENTRA ATIRANDO NA DIREt;:AO 

DOS TODOS, SENTIDO CONTRARIO 

. ,, 
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IRACEMA- Abaixa, tio! (JOGA UMA ARMA PARA JOAO) Eles estao bem ali, Joao! 

JOAO CAPRICHA NA MIRA E ATIRA. 

IRACEMA - (PARA ANACLETO E PARA 0 FOTOGRAFO) Vao pra dentro! 

ANACLETO E 0 FOTOGRAFO RASTEJAM PARA 0 INTERIOR DE UM 

DOS CASEBRES. OTAVIO E ATINGIDO DE RASPAO. IRACEMA E 

JOAO APONTAM SUAS ARMAS NA DIRE<_;:AO DA ARMA QUE ATINGIU 

OTAVIO. ATIRAM. SILENCIO ABISSAL. JOAO E IRACEMA AMPARAM 

OTAVIO OS TRES ENTRAM PELA MESMA PORTA EM QUE 

ENTRARAM ANACLETO E 0 FOTOGRAFO 

GENA XXII: Anoiteceu 

AMBIENTAGAO: INTERIOR DE UM CASEBRE. SONS. NOTURNOS DE CHOPIN 

ANACLETO - 0 que aconteceu, seu Otavio? 

OTAVIO- (OLHA PARA 0 OMBRO ENFAIXADO) Foi s6 uma ba!a de raspao 

ANACLETO - 0 senhor esta bem? 

JOAO- (PARA ANACLETO) Sabe atirar? 

ANACLETO - 0 que esta acontecendo? 

IRACEMA- (RECARREGA SUA AF\MA) Tao querendo acabar como Cafund6 

OTAVIO- Era tudo nosso. Tomaram. Tava tudo no nosso poder. Tomaram 

JOAO- (PARA ANACLETO) Sabe ou nao sabe atirar? 

ANACLETO- (PARA JOAO) Nao. Nunca tratei disso. 

JOAO- (PARA IRACEMA) Eo kamanaku? 

IRACEMA- (APALPA 0 VENTRE) Ta cocopiano comigo. 

JOAO- (PARA IRACEMA) 0 homem pode encostar a boca na boca da mulher? 
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IRACEMA - Pede. 

JOAO BEIJA IRACEMA. 0 FOTOGRAFO FOTOGRAFA 0 BEIJO. DITA, 

NEGRA IDOSA, ENTRA NO CASEBRE, MEDE, COM 0 OLHAR, 

ANACLETO E 0 FOTOGRAFO. 

DITA- (PARA OTAVIO) Eles vi!io fica aqui? 

OTA VIO - Hoje num tern jeito. Vao te qui fica. 

DITA- Cume qui ce ta? 

OTAVIO- Cum f6mi 

DITA- E a prontidao? 

OTAVIO- So atrapaiO o sono. 

ANACLETO - Posso ajudar em alguma coisa? 

DITA- P6di 012 pra todo mundo nao faze judiagao c'os preto 

OTAVIO- (PARA OITA) kuenda chipoque. 

ANACLETO- (PARA IRACEMA) Voce esta gravida? 

IRACEMA- (POSICIONADA, ARMA EM PUNHO, DIANTE DE UMA JANELA) T6. 

DiTA - (ENTREGA UM PRATO DE FEIJAO COM FARINHA PARA OTAVIO) Ela ta 

esperando 

OTAVIO- (PARA ANACLETO) Servido? 

ANACLETO - Ace1to. 

DITA ENTREGA UM PRATO DE FEiJAO COM FARINHA PARA 

ANACLETO. 

JOAO - (POSICiONADO, ARMA EM PUNHO, DIANTE DE OUTRA JAI-JELA) Kuenda 

anguara, tia. 

DITA - Anguara nani. S6 vava 

DITA ENTREGA LIMA CANECA DE AGUA PARA JOAO OTAVIO E 

ANACLETO COM EM. 



77 

DITA- (PARA IRACEMA) Varia Nani? 

IRACEMA- (OLHOS FIXOS PARA FORA, ARMA ENGATILHADA) Agora nao. 

DITA- (OBSERVA 0 FOT6GRAFO) Esse af nao fala nada? 

ANACLETO - Ele esta assuslado. 

DITA PREPARA AGUA COM A9UCAR EM UMA CANECA. ENTREGA 

AO FOT6GRAFO. 

OTAVIO- (PARA JOAO) Ta vendo alguma coisa? 

JOAO - Nao. Ta tudo quieto Ia fora. 

OTAVIO E ANACLETO TERMINAM A REFEIGAO. DITA RECOLHE OS 

PRATOS, TALHERES. CANECAS. LAVA-OS EM UMA GRANDE BACIA 

ANACLETO- (PARA OTAVIO) VocE?s nao dorme:T<? 

OTAVIO- Vai durmi cum barulho desse. 

ANACLETO - Que barulho? 

OTA VIO - Presta aten<fi'!O no tic-iac. 

ANACLETO- (APONTA UM VELHO DESPERTADOR SOBRE UMA VELHA COMODA) E 

verdade. E Ia que o tique taca 

OTAVIO -lsso. 

IRACEMA - (FUZILA ANACLETO, COM 0 OLHAR) Se quiser ajudar aprenda atirar. Caso 

contra rio e meihor e ficar co·a boca fechada. Barulho chama barulho 

OTAVIO - Que e isso, Cema? Deixa o moifo prosear. Ajuda passa o tempo. P6di fica 

sussegada. T6 ouvino tude qui si mexi Ia fora. Ceis s6lem qui fica de olho 
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bern aberto. (PARA ANACLETO) Meus ouvido tao bao. As vista e que 

rateiam. 

IRACEMA E JOAO CONCENTRAM-SE NAS RESPECTIVAS 

POSI<;X)E=S 0 FOTOyRAFO COCHILA DITA TERMINA OS AFAZERES 
,.. .... -- --·---~- -

DOMESTICOS. 

· DITA- Precisa di mais arguma coisa, Tavio? 

OTAVIO- Nib To bern, Dita. 

DITA- lntao v6 pra casa. (SAl) 

OTAVIO- Vai cum Deus. 

IRACEMA - Ben<;a, tia. 

DITA- (DE FORA) Deus te aben<;oe 

GENA XXIII: Repente "E Foda Negada" 

AMBIENTA<;Ao ESTUDIO DE GRAVAQAO hightec. ENTRA 0 CORO rapper "CRIOULOS 

DOIDOS"'. CANT AM E DANQAM 0 R::OPENTE "E FODA NEGADA". 

CR!OULOS DOIDOS: 

TiH3 

E s6 cata 

Ta!<i 

E s6 cata 

Uma pagina 

Uma virgem 

Tudo branco 

ra Ia 



E s6 cata 

Talc~ 

E s6 cata 

Caneta 

Escrita fina 

Preta. 

Zum zum zum 

Zumbido no ouvido 

Zum zum zum 

Zumbido no ouvido 

E pra ja 

E pra agora 

E pra ja 

Nem pra depois 

E pra ja 

E pra agora 

E: pra Ja 

E da hora 

t~os matadouros morrem bois de caras pretas 

Nos matadouros morrem bois de caras pretas 

Nos matadouros morrem bo1s de caras pretas 

~Jos mal<3douros morrem bois de caras pretas 

Calma cayada 

crianya tem medo de careta 

0 n~go veio foi jogado pra escanteio 

tentou marcar gol de plac~ 

foi rachado pelo meio 

A nega veia perdidona da plateia 

tentou rezavemaria 

chora e amanhece o dia 

Enquanto isso bem Ia dentro do corti<;o 
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neguinho desembagado 

enrola seu baseado 

fica na cama deitado 

olha de um e de outro lado 

faz a cara de safado 

espirra, ta resfriado 

fala que nao e coitado 

chama a nega pro abrago 

diz que ta doido prum pigo 

E a negona que nao e tonta nem nada 

faz sua cara de safada 

nao quer mais ficar deitada 

nem quer mais vida marvada 

diz que quem manda e a dona 

sim senhor, que e mandona 

nao e puta nem e zona 

olha nego, nao me apronta 

A criancinha nao entende quase nada 

bem cedo poe pe na estrada 

espirra. Ia resfr1ada 

se sabe pobre coitada 

tambem vai Ia pra esquina 

acredita em cruzamentos 

e acaba na FEBEM 

ra Ia ta 12 

t3 Ia ta Ia 

ta Ja ta Ia 

ta Ia 

e s6 ca ca 
ca ca ca ca 

ca ca ca ca 

cata 
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Tala tala 

ta Ia ta Ia 

ta Ia ta Ia 

ta Ia 

es6caca 

ca ca ca ca 
ca ca ca ca 

cat a 

Uma pagina 

Uma virgem 

Tudo branoo 

Can eta 

Escrita fina 

Pre! a 

Para com 1sso 

T6 em busca de servigo 

S6 negao qualificado 

Por enqe~2lnto sem emprego 

~Junc3 vou pedir arr~go 

e, sem medo de pelego 

Cade m1nha nega? 

Ja ta ta:de, ela num chega 

acho que v6 te um trogo 

Gosto de manga 

Mas num gosto de caroga 

se precisa falo grosso 

A romaria 

s6 !em reza benfazeja 

E precise de uma igreja 

Ajoelho e, rezar posso 

Vem ca conosco 
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Mas nao gosto de enrosco 

Vern ca conosco 

Mas nao gosto de enrosco 

Tala tala tala tala tala tala ta Ia 

E s6 cacacacacacacacacaca cata 

Zum zum zum Zumbi 

Do Zumbi zum zum 

Zum zum zum Zumbi 

Do Zumbi zum zum 

CENA XXIV: Mae e mae 
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AMBIENTA(fAO: ESTUDIO DE GRAVA9AO hightec. SOM. CHACONA (DA PARTITA 

NUMERO DOIS, EM RE MENOR, PARA VIOLINO SEM 

ACOMPANHAMEI'JTO) DE J.S. BACH. A EXECU9AO E AO VIVO 

PODERA ALTERNATIVAMENTE, SER UTILIZADA A GRAVACAO DE 

SOLO FEITO POR SIRIO PiOVESAN. NO CENTRO DO ESPAyO, 

ATADO AO PELOURINHO, UM ESCRAVO E AyOITADO DOIS 

AUXILIARES DE FEITOR DESFEREM AS CHIBATADAS 

AL TERNADAMENTE. 

AUX. DE FEITOR 1 · Trezentcs e novental (CHIBATADA) 

AUX. DE FEITOR 2 · Trezentos e noventa e uml (Cf.11BATADA) 

AUX. DE FEITOR 1 · Trezentos e noventa e do1sl (CHIBATAOA) 

AUX. DE FEITOR 2 · Trezentos e noventa e tresl (CHIBATADA) 

AUX. DE FEITOR 1 · Trezentos e noventa e quatrol (CHIBATADA) 

AUX. DE FEITOR 2 · Trezentos e noventa e cineol (CHIBATADA) 

AUX. DE FEITOR 1 · Trezen!os e noventa e seisl (CHIBATADA) 
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AUX. DE FEITOR 2- Trezentos e noventa e sete! (CHIBATADAS) 

AUX. DE FEITOR 1 - Trezentos e noventa e oito! (CHIBATADAS) 

AUX. DE FEITOR 2- Trezentos e noventa e novel (CHJBATADAS) 

AUX. DE FEITOR 1- Quatrocentos! (CHIBATADAS) 
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OS AUXILIARES DE FEITOR, EXAUSTOS, ENXUGAM A TESTA. 

BEBEM fi..GUA, ENROLAM AS CHIBATAS, COLOCAM SEUS CHAPEUS 

E SAEM. AS COSTAS DO ESCRAVO ESTA EM CARNE VIVA. ENTRA 

UMA NEGRA COM UM PANO MOLHADO NAS MAOS LIMPA 0 

SANGUE DO ESCRAVO AvOITADO 

ESCRAVO- Nao faz assim. Ta doendo, mae! 

NEGRA- Tem que trata 

ESCRAVO- Dol multo, mae1 

NEGRA- Ce vai fica bao. (LIMPA COM TODO CUIDADO, 0 SANGUE NAS COSTAS DO 

FILHO) 

ESCP-AVO- Ache que nao val da pra aguenta. 

NEGRA- Eu v6 faze ce fica tao. E assim qui e 

ESCRAVO- Pur que? Fiz errado? Fiz o que? 

NEGRA- Ce !a novo ainda. Mais tarde vai entende 

ESCRAVO - Num da pra entende. Ta doendo muilo. Num t6 consegUino faze mtnhas perna 

mi dexa de pe Elas tao ficando fraca 

NEGRA- Fica aqui comigo, f>lho 

ENTRAM OUTROS ESCRAVOS E ESCRAVAS. OBSERVA.M A 

DISTANCIA 

NEGRA- Num vai imbora, filho. Olha pra mim 

ESCRAVO- (DELIRA) Aberta a manha, o diabo me eriga os pelos. Meu amor por voce, mae, 

me impede de fazer qualquer coisa mais dura que nao me !eve a morte. 

' ,, 



NEGRA - (BEIJA OS OLHOS DO FILHO) Nao M nada pra fazer, filho? 

ESCRAVO- Me mostra o rio. Quero atravessa-lo. 

NEGRA- Te amo, filho. 
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ESCRAVO- (DE LIRA) Eu vou fertilizar a mulher. Me mostra o mar. Quero atravessa-lo. Cad~ 

meus amigos? 

NEGRA- Estao todos aqui. 

ESCRAVO - (OLHA NOS OLHOS DA MAE) Eu serei ja era. (APRUMA-SE) 6 

velho sol sortudo! Me mostre aquele rio e me faga atravessa-lo. 

Me mostra o corpo. La atras passa a corrente.(GRITA) Mael 

(FALECE) 

0 CORPO E DESATADO DO PELOURINHO E CARREGADO PARA 

FORA. 

CENA XXV: Tecendo amanhas 

AMSIENTA<;:AO: INTERIOR DE UM CASEBRE SONS. NOTURNOS. 0 INTERIOR DO 

CASEBRE E ILUMINADO POR UMA LAMPARINA. 0 FOTOGRAFO 

DORME. OTAVIO E ANACLETO FUMAM. JOAO APROXIMA-SE DE 

IRACEMA 

JOAO- Ce ta bem, Cema? 

IRACEMA · (SEM DESCONCENTRAR-SE DE VIGiLIA) Que qui ce acha? 

JO.ii.O - (ACARICIA 0 ROSTO DE IRACEMA) E qui meta dando uma vontade .. (TEi-JTA 

BEIJAR IRACEMA E PRONTAMENTE REJEITADO) 

IRACEMA- (SEM DESCONCENTRAR-SE DA VIGiLIA) Volta pra Ia I 

' ,, 
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JOAO REASSUME SUA POSIQAO, ARMA EM PUNHO, DIANTE DA 

OUTRA JANE LA. 

OTAVIO- Tem muita gente morreno. 

SILENCIO. 

ANACLETO - Ha tempo que eu nao ouvia. 

OTAVIO- 0 que? 

ANACLETO - Cri-cri. 

OTAVIO- Sei. Grilo. 

ANACLETO - E. E tambem da pra ver pisca-pisca. 

OTAVIO- Vaga-lume. 

ANACLETO - lsso aqui e bonito, ne? 

OTAVIO- E. 

ANACLETO - o cheiro tambem e bom 

OTAVIO- E s6 respira fundo 

SILENCIO 

ANACLETO - Dormiu, seu Otavio? 

OTAVIO- Nao. S6 !6 prestano aten9ao 

ANACLETO - Aten9ao? 

OTAVIO- Nos barulho do ar 

ANACLETO - Da pra ouvir o ar? 

OTAVIO- Da 

SILENCIO 

ANACLETO- Ta ouvindo alguma coisa? 

orAVIO- Quasi tude. Tern grilo, vaga-lume, On9a 
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ANACLETO - On9a por aqui? 

oTAVIO- Queto? Dexa ver. (SILENCIO) Nao. Num e on9a. E jaguatirica porque o gato da 

Dita ja ta dormino 

ANACLETO - Que mais? 

OTAVIO- Gachoeira. E tern crian9a chorano. 

ANACLETO - Nao ouvi nada. 

OT A VIO - E que ela ta queta. Crian9a assustada chora queta. 

ANACLETO - E a crian9a de lracema? 

OTAVIO- Nao. Ada Cerna ta dormindo. 

SILENCIO. 

ANACLETO - 0 que esta aconteceno? 

OTAVIO- Os h6mi do Tiburcio tao Ia em cima, rodiano. 

ANACLETO - Eles vao atacar? 

OTAVIO- Nao. Eles sabe qui n6is tamo tudo di prontidao. Prevenido Eles tao e cum medo. 

JOAO- (PARA IRACEMA) Vamo ate Ia? 

JRACEMA - Vamo 

JOAO E IRACEMA LEVANTAM-SE. JOAO COLOCA 0 REVOLVER NA 

CINTURA PEGA UMA FACA DE COZINHA 0 ADOLESCENTE PARDO 

SURGE NOS FUNDOS DO CASEBRE. 

ADOLESCENTE- Mi da uma arma Tambem quero ir 

IRACEMA- (RI) Oia s6 o garnizel Ta pensano o que? 

ADOLESCENTE- Mi da uma arma, Cerna. Quero acaba co'a ra<;a deles. 

IRACEMA - (CONDUZ, PELA ORELHA, 0 ADOLESCENTE PARA OS FUNDOS DO 

CASEBRE) Ja pra carnal 

JOAO- To indo, Cerna. (SAl) 
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IRACEMA - (PEGA UMA ESPINGARDA) Qualquer coisa avisa, tio. (SAl) 

OTAVIO • vao cum Deus. 

S/LENC/0, SO ROMPIDO PELO RONCO DO FOTOGRAFO. 

ANACLETO . 0 que eles vao fazer? 

OTAVIO- Vao aproveita o mMo dos h6mi do Tiburcio. 

ANACLETO - Como o senhor sabe que eles estao com medo? 

OTAVIO- A respira9ao deles Ia diferente. 

ANACLETO · Ni'lo vai ter perigo? 

oTAVIO- Nao. Joao e Cerna kuendam vavuro no visso. 

ANACLETO · Como? 

OTAVIO- Joao e Cerna enxergam Ionge 

ANACLETO- Que lingua e essa 

OTAVIO. Ja num disse? E africano, ne. Veio vindo. Desde os nossos antepassado. 

ENTRA DITA COM UM BULE. 

DITA. Que cafe. Tavie? 

OT A VIO - Aprecio 

DITA SERVE CAFE PARA OTAVIO E ANACLETO. 

DITA. Os menino safram? 

OTAVIO- E Colocaram a prontidao Ia lora. os hOmi do Tiburc1o tao cum medo 

DITA- 0 Joao e a Cerna num p6di faze bestera. 

oTAVIO- Eles tao bem armada. E e di noite. 

DITA- Tem o kamanaku na barriga da Cema. 

OTAVIO- Sussega A Cema ta brava 

ANACLETO - A senhora mora sozinha? 

DITA -S6 viuva. Meu marido morreu matado. 
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ANACLETO - Mataram o marido da senhora. 

DITA - Num tern nada que ve co's h6mi do TibUrcio. Quem mat6 ele foi meu prOprio ermao. 

MalO ali pra cima daquela tapera qui o senhor passO. ~le tava trepado 

num pe di guaiava, limpano uns gaio. Meu ermao chegO imbaixo co'a a 

ispingarda e atirO. A carga di chumbo peg6 bern im cima da maminha 

isquerda. Ele dispencO da arve. Mais num morreu na hera. Morreu dispois. 

ANACLETO - Mas por que tude isso? 

DITA- lncrenca veia. 

OUVEM-SE TIROS AO LONGE. 0 FOTOGRAFO ACORDA 

SOBRESSALTADO, AGARRA A MAOUINA FOTOGRAFICA, 

POSICIONA-SE PARA FOTOGRAFAR DO FUNDO DO CASEBRE 

ENTRA 0 ADOLESCENTE. 

ADOLESCENTE- (BOCEJA ESFREGA OS OLHOS) Que foi? 

OTAVIO- 0 Joao e a Cerna se incontraram c'os h6mi do Tiburcio. 

SILENC/0 

OTAVIO- Tame dano vontade de canta Vamo canta, D1ta? 

DITA- Vamo 

CENA XXVI: Jornal Regional2a Ediyao 

AMBIENTA~Ao: TELAO DE PROJE~AO DE ViDEO A CENA SE PASSA NA TELA SONS 

PERCUSSIVOS. 

OTAVJO E DITA- (CANTAM EM TER<;A CAIPIRA) 

Saudade saudade 



Da casinha de sape 

Saudade saudade 

Da casinha de sape 

Eu moro arretinado 

Longe da minha muie 

Eu moro arretirado 

Longe da minha muie 

Galinha de treis pintinho 

Me faiz uma saudagi:\o 

Galinha de treis pintinho 

Me faiz uma saudagao 

De noite de serenata 

Nos brago do violao 

De noite na serenata 

Nos brago do viola a 
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0 APRESENTADOR E A APRESENTADORA APLAUDEM 

ENTUSIASTICAMENTE. 

APRESENTADOR- Muito obrigado Senhor Otavio 

APRESENTADORA- Muito obrigado Senhora Dita 

APRESENTADOR- (PARA CAMERA) Boa Norte 

APRESENTADORA- (PARA CAMERA) Boa ~Joite. 

CENA XXVII: lava~;ao de faca suja 

AMBIENTA<;:AO: INTERIOR DE UM CASEBRE. SONS NOTURNOS, ZONA RURAL 
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ANACLETO - 0 que esta acontecendo Ia fora? 

orAVIO- A Cerna eo Joao estao voltando para ca. 

ANACLETO - Mas ... 

ADOLESCENTS- TO cum sono. 

DITA- Que qui c~ ta fazeno aqui? Ja pra carnal 
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0 ADOLESCENTE, BOCEJANDO, VOLTA PARA 0 FUNDO DO 

CASEBRE. 

ANACLETO - A lracema e o Joao estao bern? 

OT A VIO - Tao. 

DITA- A mae ta querendo fala co'c~. Tavio. Eu vO arruma as coisas pra Cema. (SAl) 

OTAVIO- Diz pra mae qui t6 indo. (ANACLETO E 0 FOTOGRAFO SE ENTREOLHAM) 

ANACLETO - Que aconteceu? 

OTAVIO- Urn Mmi do Tiburcio ta morto. 0 resto fugiu. Mais eles vao vorta. 

OTAVIO- Mato? 

ENTRAM IRACEMA E JOAO 0 FACAO NAS MAOS DE JOAO ESTA 

TINTO DE SANGUE. 

JOAO - Matei um Eles tavam muito perto daqui 

IRACEMA - Deu pra ouvi qui eles tavam quereno bota fogo aqui nas casa. E Joao peg6 um 

com o facao Eu dei uns tiro, mas tava muito escuro e a arma ta veia, 

falhano Eles tambem comegaram atira 0 Joao queria cata mais algum, 

mas eu achei melhor volta pra ca. 

OTAVIO- Feiz bem. 

JOAO - 6 Cerna, tern de lava esse facao bern lavadinho. 

' .~ 
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IRACEMA LAVA 0 FACAO I'JA BACIA. 

ANACLETO - 0 que voc~s vao fazer? 

JOAO - Agora tem di fugi pro mato. E s6 amanhec~ e isso aqui vai ta um ferveno. 0 Cerna! 

Dexa o tata kuendaa cameria na cameria da anguta 

IRACEMA · (ENXUGA 0 FACAO) Ta bao. 

JOAO ENLA9A IRACEMA. BEIJAM-SE DEMORADAMENTE 

JOAO- (APALPA 0 VENTRE DE IRACEMA) E a kamanaku? 

IRACEMA - Ta dormindo. 

ANACLETO - Voc~s sao casados? 

IRACEMA - No verno!engo. 

ANACLETO - Como? 

OTAVIO - Amasiado. Tem qui apressa. Cema Daqui a poco cumbi do teque kuer,da pras 

otras ambara. 

JOAO- (EXAMii~A SEU REVOLVER) Ta acabano a muni<;ao Ce tem mais a: Cer..a? 

IRACEMA- (EXP.M!NA SEU EMBORNAL) Ouas! r:eda. 

ANACLETO- (PARA 0 FOTOGRAFO) Entrega nossas armas e mun~<;ilo para eles 

0 FOTOGRAFO COLOCA A MAOUINA FOTOGRAFiCA r ~C CHAO 

RETIRA DA SAGOLA DE EOUIPAMENTOS UM REVOLVER E ~IU!TAS 

BALAS Ei;JTREGA A JOAO 

JOAO - (PASS A 0 REVOLVER E AS BALAS PARt>. IRAOEMA) E me!hor ce fica cum 1sso 

Oualquer cuisa, eu usa a foice. Ontem o lando uso elc rxa corta cena Ta 

bern efiada. 
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IRACEMA - c~ vai pras barrancas? 

JOAO - Vo. Mais e melhor eu ir antes, por otros cominhos. (PASSA A MAO NO BAIXO 

VENTRE DE IRACEMA). 

IRACEMA - Nego safado. 

JOAO- To indo (SAl) 

IRACEMA- A gente seve. (PARA OTAVIO) Sera que tua tia ja arrumo tude? 

OTAVIO- Elata Ia dentro. (IRACEMA SAl) 

SILENCIO 

ANACL.ETO - E agora? 0 que vai acontecer? 

OTAVIO- Cumbi ta kuendano. 

ANACL.ETO - 0 sol vai aparecer 

OTAVIO- lsso (APONTA 0 FOTOGRAFO) 0 mo<;o ali nao e de muita conversa 

ANACLETO- (R\) Eo jeitao dele. 

orA VIO - Eta jeito desajeitadol 

OTAVIO ABRAQA ANACLETO. 

OTAVIO- (PARA 0 FOTOGRAFO) Tira um retrato nosso 

~="LASH DO FOTOGRAFO REGISTRANDO 0 ABRAQO DE OT6\fl0 E 

ANACLETO 

CENA XXVIII: Big Bang 

AMBIENTA(fAO: ESPAQO VAZIO SONS SiLENCIO ABISSAL NO CENTRO DO ESPAQO. 

IRACEMA 0 VENTRE VOLUMOSO DENUNCIA GRAVIDEZ 
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AVAN9ADlSSIMA IRACEMA OLHA EM TODAS AS DIRE90ES 

RELAXA RETIRA UMA GOIABA DO EMBORNAL. COME. 

IRACEMA - (PARA 0 PROPRIO VENTRE) Da pra para de me chuta? Com e que voce foi 

para ar dentro? Flea quieta urn pouco, t6 cansada. (SENTA-SE) Ce gosta 

de goiaba? E gostoso. (IRRITADA) Para de me chuta! Ja num falei que 

encontraremos o ninho? (PREOCUPADA) lh, ta escorrendo agua de 

minhas pernas! Qui sera qui e isso? Num e xixi n~o. Ail Para de mordel 

Ce ta cum fomi? Tambem t6 (ALISA 0 VENTRE) T6 cum vontade de 

Jaca. Faiz urn tempo qui num como jaca. (OLHA EM VOLTA) Par aqu! 

num tem Jaqueira S6 v1 o pe de amcra no caminho. Antes eu num l!nha 

tanta fame. Ce come mwito. (PAUSA) Tel me dane uma cansera! E o Joao 

que num chegal (EMPUNHA A ARMA) Quem e que ta ai? Faia, senao eu 

atirol Ai, meu Deus! Vai nascer meu rebento e acho que nao e o momenta 

dele rebentar. (ATiRA PARA 0 ALTO). 

ENTRA DITA, EMBORNAL CHEiO 

DITA- Para com esses t1ro Va: assusta a cr;anr;a 

IRACEMA- (ABAIXA A ARMA) 0 Joao ta demorano pra kuenda 

DITA- E Os hom, do Tiburcio dao trabaio 

IRACEMA - E qu1 ta doeno mu1to. 

DITA - En tao de1:a F1ca de perna aberta cos joelho levantado 

IRACEMA- Eu quefia qui o Joao visse. 

DITA- lsso num e coisa pros h6mi ve 

IRACEMA - Sera q•Ji o Joao ta machucado? 

DITA - Oeve ta Ele fico soz1nho no mate. 

IRACEMA- Fc:iz tempo qui a gente nao si ve 

DITA- Bem ma;s di meis E qui a puiicia tambem ta acrais dele. Mais si ele fal6 qui vem, ta 
vindo. Sussega. 
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IRACEMA - A gente quasi si encontrO Ia nas barranca. Mais ar eu tive que ir prum lado e ele 

pro outro. Tinha multo tiro. 

DITA- Sussega. Ten uns branco ar qui tambem tao ajudano 

IRACEMA - E desse jeito mesmo, tia? 

DITA- E. I ce ta co·a arma carregada, num ta? 

IRACEMA- (SOLTA 0 REV6LVER) To. 

DITA- I a kamanacu que kuenda, num que? 

IRACEMA- (SEGURA A MAO DE DITA) Que. (GRIT A) 

DITA- Acho que ta vino. 

IRACEMA UIVA DE DOR. DITA POSICIONA-SE ENTRE AS PERNAS 

DE IRACEMA. DITA EXTRA/ 0 SESE DE IRACEMA. SILENCIO 

ABISSAL SEGUIDO DO CHORO DE UM RECEM-NASCIDO DITA 

LIMPA 0 BEBE IRACEMA EMITE MAIS ALGUNS GRITOS E 

RESFOLEGA. RUIDOSAMENTE. DITA ENROLA 0 BEBE EM PANOS 

LIMPOS RETIRADOS DE SEU EMBORNAL. 

JRACEMA - (RESFOLEGA) 0 que aconteceu? 

DITA- (COM 0 BEBE NO COLO) Nasceu. 

IRACEMA- (APOIA-SE NOS COTOVELOS) Nasceu o que? 

DITA- Menina mulher 

IRACEMA - Quantcs dedos tem? 

DITA- Todos Acr.o qui e!a ta cum i6mi. 

IRACEMA- Eu v6 pega comida af no mate (TENT A SE LEVAI'~TAR) Ail D61l 

DITA- Ela que mama, Cema. Ela que oce 

IRACEMA DEITA-SE. EXPOE UM SEIO. DITA COLOCA 0 BEBE NOS 

BRAt;:OS DE IRACEMA IRACEMA ENCAIXA 0 BICO DO SEIO NA 

BOCA DO BEBE DITA RETIRA DO EMBORNAL UMA BANANA COME. 

' ·~ 
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DITA · Tern Ieite? 

IRACEMA- Acho qui tem. Ela num para di morde. (RI) Faiz c6cega. 

DITA- Sempre qui ela live cum f6mi tem qui da di mama. (COLOCA A BANANA SOBRE 0 

EMBORNAL. PEGA 0 REVOLVER). 

IRACEMA - Que foi, tia? 

DITA- Tem gente ar. 

IRACEMA- Mi da a arma. 

DITA- Ce tem qui da di mama. Sussega. 

DITA POSICIONA-SE DIANTE DE IRACEMA, ARMA ENGATILHADA 

IRACEMA F'ROTt:JE 0 SE:S~ COM 0 CORPO. 

IRACEMA- Mi da a arma. tia. 

DITA- P6di dexa comigo 

ENTRA JOAO EXAUSTO. MUITOS ARRANHOES NO CORPO. 

JOAO - Baixa essa arma, tia. 

DITA- Ahl E voce! Deviate avisado. (ABAIXA A ARMA) 

JoAo - Num deu. Eu t1nha qui chega aqui bem quieto. 

OITA- Ce e paL 

JOAO- S6? 

DITA- E Di minina mulher. 

JOAO - Ainda num tem um nome pra e:a 

DITA- Da proxima veiz, trata di num chega sem aviso. 

JOAO- T6 cum sede, tia 

DITA- (APONTA 0 EMBORNAL) Tem anguara ali. 

JOAO TIRA UMA GARRAFA DE EMBORNAL. BEBE. 

JOAO -Que qui ta cunteceno co' a Cema? 

. ,, 



DITA- Ta dane di mama. 

JOAO- Mama? 

DITA- E Sua filha ta mamano na Cerna. 

JOAO - E minina mulher? 

DITA- Ja disse qui e. Ta surdo, Joao? 

JOAO- Tem qui da um n6mi pra ela, ne tia? 

DIT A - Pensa nisso depois. 
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JOAO OBSERVA IRACEMA AMAMENTAR 0 BEBE. DITA ARRUMA 0 

ESPAQO TERM INA DE COMER SUA BANANA 

DIT A - Agora v6 Ia pra casa. 

IRACEMA - Ben9a tia. 

DITA- Deus te aben9oe (SAl) 

JOAO EX..<\MINA 0 ESPAQO VERIFICA SE AS ARMAS ESTAO 

CARREGADAS. FIXA 0 OLHAR NO BEBE 

JOAO - Ela dormiu 

IRACEMA- Vem aqui. 

JOAO DEITA-SE AO LADO DE IRACEMA. 

JOA.O - Ache qui v6 dormi um pouco 

IRACEMA- (ENLAQA JOAO. COM 0 OUTRO BRAt;:O MANTEM 0 BEBE BEM ANINHAOO.) 

Eta nego folgadol 

FIM. 
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1. INTRODUCAO. 

0 glossario foi elaborado a partir de entrevistas que realizamos com o 

senhor Otavio Caetano, lider do Cafund6, em mil novecentos e setenta e nove. Valemo-nos 

tambem de parte do material colhido pelo professor Carlos Vogt. Nao consta que algum 

habitante do Cafund6 tenha escrito qualquer palavra do dialeto. Os registros das falas do - .. 

Cafund6 foram ouvidos e/ou gravados e posteriormente transcritos. Por esta razao algumas 

palavras aparecem mais de uma vez e com grafias diferentes. 0 texto dramatico valeu-se 

pouco da fala do Cafund6 pais ainda nao existem, publicados, estudos conclusivos sabre ela. 

2. GLOSSARIO 

A 

B 

c 

ambara - cidade 

anguara - cacha9a 

anguta - mulher jovem 

andaru - fogo 

anjara - fame 

aramba - cachorro 

avere - Ieite 

bambi- frio 

bicuango - sabao 

bugugan9a - barriga 

cachapura - doen9a natural 
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cacharupa - dor 

cafombi - branco 

caiapembi - assombrac;;ao 

camanaku - beb~ 

camberera - carne 

camberera do vava - carne de agua, pelxe 

cameria - boca 

cangoru - parco 

caruh§- pe 

chicombo - chapeu 

chitongo - prisao 

chipoqu~ - feijao 

cocopiar- falar 

coc6pia no cossumbador- pensar, lembrar pelo ouvido 

codema - bra<;:o, mao 

cossumbador - ouvido 

cucuera - casamento 

culaba - rio grande 

cuendar- ir, vir. chegar, mov1mentar 

cuipar - malar 

cumbi- sol 

cumbi do teque - lua 

cunuar - beber 

curimar - fazer, cuii,var, lim par 

curima varia - fogac 

cusitar - urinar 

cutar- rezar 
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D 

E 

F 

G 

J 

K 

duqui - mosquito, abelha (inseto voador) 

engrimi - cacha9a 

enj6- casa 

f61i- vente 

guachana - melancia 

guanchana - melancia 

guaxaina - melancia 

godema - bra9o, mao 

ingombi -boi 

lnjeque - sa co. rec1p1ente 

jongor6 - porta 

jambi - santo 

japicava - cafe 

jocorocoto - velho 

kamanaku - bebe 

karuh§- pe 
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M 

N 

0 

lepo- faca 

ma<;;angue - arroz 

mac;ango - arroz 

mafone - banana 

maembi - remedio 

mafumbura - doenc;a que vem de fora, praga 

malara - laranja 

mambi- frio 

marrupar - dormir, sonhar 

mafingi - sangue 

moshinga - nariz 

mucua - cobra 

mu<;uruco - cabelo 

mufango - mandioca 

mungo- sal 

nanaga - roupa 

nanga - roupa 

nhamanhara - velha 

nhapecava - care 

nhepa - porcaria 

obiquanga - queijo 

oique - a<;:ucar 

omungua - sal 
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p 

Q 

R 

s 

ongombi - boi 

opepa - farinha 

orufim - madeira 

oruguangi - ovo 

oqueri - espingarda 

osanji - galinha 

oturi -terra, chao 

pepa - farinha 

palole- pe 

pungo- milho 

quinambo - perna 

quilombo - hoje, dia que nos estamos nele 

quipar - matar 

ramanha - gato 

ronde - rede de pescar 

sengui - mato 

socofuco - galo 

s6ra- dente 
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T 

u 

v 

tarima - cama 

lata - homem, senhor 

tatai6va - homem 

tequi - dia, noite 

uiqui- doce 

unguza - for9a 

varia - comer 

vatumara - parer 

vava- agua 

vatema - bravo. valoroso 

vavuru - muito, bastante 

vimbundo - preto 

viss6 - olhos, olhar, ver, enxergar 
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COELHO 
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1. INTRODUCAO. 

Sergio Coelho e jornalista. Em 1979 era Diretor de Reda<;i3o do jornal 

0 Cruzeiro do Sui e correspondente de 0 Estado de Slio Paulo. Acompanhou todos os 

aconteoimentos que fizeram do Cafund6 pauta do notioiario naoional. A entrevista foi realizada 

na antiga redaqilo do Cruzeiro do Sui em vinte e um de junho de mil novecentos e setenta e 

nove, quinta-feira merna, infcio da noite. Ao fundo, rufdos de vozes e tiquetaquear de 

maquinas datilograficas, motores acelerando e buzinas de vefculos automotores. 

2- ENTREVISTA COM SERGIO COELHO. 

PERGUNTA- 0 que eo Cafund67 

RESPOSTA - 0 Cafund6, para um jornalista, e uma boa notfcia inicialmente. Ele 

representa para nos, mais preocupados numa militancia jornalistica. 

representa um fato bastante raro, especialmente pela conserva9ao da 

lingua, de uma lingua africana que foi trazida por seus ancestrais 

escravos ha mais de cem anos e que e rnantida ate hoje, num linguajar 

que pode se dizer do dia-a-d1a, porque diariamente, pelo rnenos todas as 

vezes em que eu 12 estive, e!es fa!am o kimbundo. 

PERGUNTA - Quantas vezes o se.1hor esteve Ia? 

RESPOSTA - Estive Ia umas vinte vezes. Mesmo depois que n6s terminamos o nosso 

trabalho jornalfstico. a primeira notrcia da descoberta. a investigacao 

posterior das causas e das razoes daquele fenomeno e logo em seguida 

n6s tivemos o caso de urn homicfdio que Ia ocorreu quando os irmaos 

Adauto e ... nao me lembro o nome.. mataram urn cidadao que tentou 

invadir as terras deles. Entao estivemos Ia novamente e por varias vezes 

ainda. E nas vezes que eles precisaram de algum socorro, de alguma 

ajuda, nos tambem Ia estivemos. 

PERGUNT A - Quando ocorreu esse hornicfdio? 

' ,, 
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RESPOSTA - Foi no lim do ano passado. E coisa recente. Ocorreu depois que o 

Cafund6 se tornou notlcia nacional e ate internacional. 0 case do 

Cafund6 ja foi debatido e apresentado num Seminario de Estudos sobre 

Llnguas Crioulas realizado nas llhas Virgens, Ia perto de Porto Rico. E 

mais recentemente, a questao de urn m~s e meio, esteve aqui no Brasil 

urn etno-music61ogo austrlaco... nao me lembro o nome... que veio 

pesquisar o que os negros do Cafund6 teriam preservado em termos 

musicals. Esse professor que veio de Viena para dar urn curse na 

Universidade de Belo Horizonte, f1cou uma semana no Cafund6 em 

contato com os negros. 

PERGUNTA - 0 fate do Cafund6 ter se tornado not6rio trouxe alguma consequ€mcia 

positiva ou negativa para a comunidade? 

RESPOSTA- E uma pergunta que n6s, tanto o pessoal da imprensa quanta o pessoal 

da UNICAMP, nos razemos constantemente. Sere! que fo! melhOr para 

eles a descoberta? Ou foi pior? Eu tenho a impressao que do ponto de 

vista pratico, material, foi melhor para eles a descoberta. Foi benefice E 

eu digo porque Assim como ha pouco tempo . ha pouco tempo nao ha 

dez anos, urn crime que ocorreu em Caxambu determinou a extin<;ao do 

bairro do Caxambu que vivia nos mesmos moldes do Cafund6, falando a 

lingua e tendo uma vida bastante intima, em termos de povoado, em 

termos de alde1a. teria acontec1do agora com o Cafund6, quando se 

tentou atraves de atos de violencia, uma ocupay!io de terra Quer d1zer 

ocasionalmente que IT' mom:-u foi o invasor Mas em outras circunsta nc1as 

eu echo que teria ocorrido o inverse. teria se repetido o episodic do 

Caxambu porque se na e[:'oca do crime o Cafundo fosse uma aldeia 

esquec1da, cs agressores nao iriam se lim1tar ou se aventurar a um 

dialogo com e!es. Tratariam a bala como trataram da primeira vez. 

Quando o Cafundo ja estava sob a mira e atengao de muita gente, entao 

eles tentaram um di<3/ogo, teniararn chegar Ia com jeito, mostrar a lei, 

inventer lei .. e nessa jog ada toda e/es fica ram em pe de iguaidade.. urn 

com revolver, o outre com foice. e o cara do revolver acabcu morrendo ... 

certo? .. assassinado pelo cara da foice que era do Cafund6. 

' ,, 
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PERGUNTA - Em quais circunst~ncias ocorreram as mortes no Caxambu? Quem 

morreu? Foi alguem do Caxambu ou foi alguem do Caxambu que matou 

alguem de fora? 

RESPOSTA- ~ uma pena que eu nao tenha os names. Mas vamos ver. 0 cidadao que 

foi morto agora no Cafund6, urn branco, que seria capataz, empregado de 

urn fazendeiro, esse cidadao, ha dez anos atras, matou o irmao do cara 

que o matou agora. Entao Dona Augusta, que voce vai conhecer no 

Cafund6, tern quatro filhos homens: Benedito, Adauto, Marcos e mais urn 

outre que nao me recordo. E ela morava no Caxambu. Ela e de famflia do 

Caxambu, mas parenta do "seu" Otavio, que e o llder do Cafund6 

Quando o filho dela foi assassinado, que e o Benedito, ela se desgostou 

do Caxambu e veio embora para o Cafund6. E eles perderam as terras 

atraves de urn engodo judicial. Fizeram urn contrato por cern anos .. 

assinaram contrato em bran co ... e os usurpadores beta ram cern a nos no 

contra to e eles perderam as terras. Quando esse Be ned ito foi tenter reaver 

as larras. reclamar que aquila estava errado, que aquilo era sujeira, ele foi 

assassinado pelo mesmo cara que agora tentou botar uma cerca dentro 

do Cafund6 e foi morto 

PERGUNTA -Como e que fo1 a chegada ao Cafund6? 0 senhor teve algum tipo de 

impressao algum tipo de sensa9ao ined1ta quando do seu primeiro 

contato com o Cafund6? Ou a postura objet1va de JOrnalista ficou acima de 

tudo? 

RESPOSTA - Ni!o exe:tamente Realmente quando n6s va'1los a U'1la m1ss8o desta, e 

gente vai ccr~' espirito de jornalista e as condit;oes da noticia ou da area 

em que ocorre a notfcia as vezes a!tera multo nosso comportamentc. 

Entao voce acaba se transformando prlmeiro em reporter e, vencida a 

missao, voce prossegue com outre trabalho, as vezes de ajuda, as vezes 

de amizade com a Fonte ou com o proprio objeto da notlcia. No Cafund6 

foi o que ocorreu. Terminada a missao, n6s continuamos Ia trabalhando, 

como continuamos ate hoje, tentando ajudar, tentando encontrar uma 

solur;;ao Pensou-se ate em vender aquelas terras. Ha inclusive urn 

anteprojeto discutido entre n6s que freqoentamos Ia, de encontrar uma 
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f6rmula de vender aquelas terras, de pegar aquelas famf!ias todas juntas, 

colocar em terras mais baratas e mais distantes, com melhores condic;Oes 

de vida. Entao venderfamos os quatro alqueires que eles t~m e com o 

dinheiro desses quatro alqueires comprarfamos dez alqueires ou ate mais, 

numa regiao mais distante, cujas terras sejam mais baratas, construindo 

casas em melhores condi96es do que os barracos que eles vivem Ia, que 

sao inabitaveis, que eu acho que consiste no ultimo escalao de resid~ncia 

da zona rural, que e aquele tipo de residencia em que eles vivem, 

principalmente a do lider, "seu" Otavio Caetano. Eu acho que s6 favela e 

pior do que aquila. S6 favela e pior do que as casinhas em que eles 

moram. Entao pensamos nisso. Venderfamos suas terras e com o 

dinheiro scriam compradas novas terras, seriam edificadas casas para 

todos. Inclusive e urn projeto que esta em andamento. Se e'es 

continuarem sitiados pelo medo, peio terror, dentro da area do Cafund6, 

eu acho que a solur;:ao ainda vai sar essa ... Bern ... Er.tao volta:odo a sua 

pergunta Nao vimos aquila com os olhos fries do rap6rter que chaga, 

levanta, vai embora Fizemos isso, cumprimos a nossa missao e 

continuamos Ia tentando fazer alguma coisa com eles E eu posso dizer 

que quando eu cheguei Ia ao Cafund6, quando eu p1sei naquele terrene, 

naquele terre1ro de chao balido. com casas em volta, como se fosse uma 

tribe, como se fosse uma civilizac;:ao urn tanto quanta d1stante, a gente 

sentia que estava pisando no pas'3ado. E no instante em que voce 

passava a conversar com aquela gente, nao era c lingua que 

impressionava Era c pr6pri21 bondade deles Sao gente boa. Existerr1 

pessoas em Sa!to de Pirapora que vivem dizendo "Ah1 sao uns r:egros 

vagabundo$ que gostam de beber pinga." Nao e verdade. A grande 

malaria nao bebe pinga. Ou. se bebe, e um aperrc:vtnr,o de vez em 

quando. Mas nao sao vagabundos Eles sao uns negros mais ou menos 

indoientes, vamos admitir que sao. Mas nao sao negros vagabundos que 

tern vicios, como alguns poucos querem. Porque a grande maioria, na 

cidade, gosta muito deies. Ou pelo linguaJar, ou porque eles sao muito 

bans e simpaticos e tude .. mas a maioria gosta Ha uma minona que os 



109 

critica ... Bom ... Entao voc~ vai sentir dentro do Cafund6 uma gente que 

nao e do nosso tempo. Uma gente bondosa. Ha uma barreira inicial de · '' 

constrangimento, de retragao. lsso e natural em todas as aldeias e bairros 

rurais que voc~ visitar nesse interior todo. Voc~ vai encontrar inicialmente 

uma desconfian<;:a, um retraimento, ate que eles vao se abrindo, em 

seguida se tornam seus amigos e entao a coisa muda. E Ia tambem voce 

experimentava esta mesma situagao. Sao urn tanto arredios no comego e 

depois abrem o jogo, se tornam seus amigos e tal. 

PERGUNTA- Como o Senhor interpreta o Cafund6? 

RESPOSTA- Nao sei se entendi bem voc~. Mas vamos 1<3. Voce sabe que hoje n6s nao 

Iemos uma dimensi!lo perfeita do que foi a escravidao negra. Nos temos 

informa>t6es que nos chegam bastante controvertidas, bastante 

imprecisas, inclusive pela falta de documentagao. Parece que o nosso 

passado, o passado de nossa escravidao, foi um tanto quanto destrufdo 

pelas autoridades da epoca Mas mesmo assim ha histonadores que 

admitem que nao e verdade. Que existe c6pia de tudo quanta Ruy 

Barbosa queimou E s6 investigar nas curias, nas par6quias, nos cart6rios 

de cada cidade paulista, no nosso caso. Voce vai sempre encontrar uma 

c6pia Se Ruy Barbosa queimou o que estava na posse do M1nisterio da 

Fazenda, ele deixou o testamento, eie deixou os documentos todos 

relatives as posses e as transferencias . posse dos antigos fazendeiros 

Entao o proprio Peter.. nao me lembro o sobrenome (Peter Henry Fry, 

parentesis meu).. titular da cadeira de Hist6ria da UNICAMP, ele esla 

investigando esses arquivos e levantando este material todo e pretende 

provar que a nossa hist6ria negra esta al. Mas ate agora a informagao que 

nos chegou e de uma escravidao poet1ca em termos genericos, tragica 

em termos genericos, ou entao como mao de obra. Uma mao de obra 

necessaria no tempo da colonizagao Como se prendeu indio. se 

escravizou indio, da mesma maneira se importou negro Entao essa e a 

visao. Entao e uma coisa distante pra n6s o negro escravo. E quando nos 

sabemos que existe urn negro velho que foi escravo, a gente chega ate a 

se emocionar e quer conhecer esse cara, conversar com ele. Entao voce 



110 

quer saber, voc~ quer chegar Ia. Entao no instante em que voc~ chega ao 

Cafund6, voc~ vai de encontro a um segmento bastante vivo deste 

tempo ... PO! E verdade que n6s tivemos escravos aqui! Esses caras estao 

falando essa lingua, pO! Entao eu acho que o Cafund6 nos aproximou 

bastante desse tempo. Pra mim foi a maier sensal;(ao de aproximal;(ao que 

eu live ate hoje. Eu ja entrevistei um negro, M dez anos atras, de cento 

e vinte e seis anos, que tinha sido escravo. Mas a sensa9ao que tive ao 

encontrar o Cafund6 foi muito mais importante, foi muito mais marcante. 

Eu acho que eu quase cheguei Ia! Como uma maquina do tempo ... Eles, 

naquela manhazinha de sol ... naquela prime ira vez que eu encontrei com 

eles .. eles ali no solzinho ... esquentando o sol e tramando, entre rises e 

brincadeiras, tramando a lingua, uma lingua que ate aquele instante eu 

nao conhecia uma Onica palavra... e junto com alguns lingoistas que 

come9aram a interpretar alguns termos como sendo de origem africana, 

possivelmente do grupo bantu .. Entao tudo aquila eu achei sensa clonal.. 

Pra mim deu uma sensar;ao muito grande de aproximayao de um tempo 

hist6rico, de um fato hist6rico muito importante e que eu sempre gostei 

Eu ja fiz uma pauta muito grande para "0 Estado de Sao Paulo'' em 

relar;ao as origens. Ha dez anos atras eu elaborei para o Estadao uma 

paula que teria mais ou menos a seguinte conotaqao. hoje n6s temos o 

negro ascendendo a uma posic;:ao social melhor. Nos ja Iemos o negro na 

universidade, ja temos o negro no governo, ja Iemos o negro com uma 

certa lideranqa no esporte Entao e hora de se buscar as origens desses 

Peles, desses Ademar Ferreira da Silva, desses Tarquinos, etc e tal 

Entao eu nao tenho uma pauta toda para comeqar investigar, mais ou 

menos como fez o autor de "Raizes" com a familia dele. Entao a hora que 

eu encontro um problema deste tipo, isso ai me emociona bastante e me 

entusiasma. em termos de hist6ria e em termos de uma ra9a que e minha 

ra9a Eu me considero brasileiro e acho que sou brasileiro, lenho orgulho 

disso ai e eu acho que o negro faz parte de uma rar;a que e a minha rar;a. 

0 brasileiro nao e senao uma mistura, nao e? Uma salada grande. E eu 

sou desta salada... eu posso ter negro na minha ascendencia. E bem 
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posslvel que tenha. Todo mundo teve ... uma grande maioria teve. Entao 

isso me interessa bastante. E a hora que voc~ parte de um estudo de ' ,, 

documentos velhos para imagens vivas desse passado que aparece na 

sua frente, assim quase como um fantasma falando a lfngua da senzala, 

entao eu ache que e muito intrigante, muito importante... Agora... As 

condir;Oes em que esse pessoal chegou ao nosso seculo? Condir;Oes 

bastante precarias. voc~ v~. Ate a gerac;ao de quinze anos desses negros 

sao todos analfabetos. Nao foram a escola. Por que eles nao foram a 
escola? Tem escola ali perto ... A gerac;ao atual de dez a nos esta indo a 

escola. Mas as gerar;Oes anteriores sao todas analfabetas ... Eles nao se 

casam. Eles nilo participavam do ritual religiose ou civil de Casamento. 

Eles se casavam embaixo de uma arvore, conforme a expressao que eles 

usam. Eles se casavam embaixo de uma arvore, embaixo do ceu. A 

maioria dos casamentos deles e assim. Nao tem um casamento formal. 

Nao tem escola ... nao t~m casamento .. a lideranga e deles, e interna .. 0 

chefe deles e "seu" Otavio Caetano e n1nguem mais Eu acho que eles 

nao chegam a ter preocupar;ao com o governador nem com o presidente 

da republica .. e sim com o mundo deles. com o mundo fechado deles. 

Consta que ate ha pouco tempo, anteriormente a esse crime que 

mencionei, teve mais um outre Ia dentro, que ocorreu com a familia 

vizinha, mas relacionado ao problema de terra. Eu acho que esse caso 

nem foi para a pollcia. Se resolvia ali mesmo. Entao voce nota que e!es 

tem uma vida propria, uma lingua propria um chefe proprio. 

PERGUNTA - Esta postura foi optada ou foi algo que ocorreu sem que eles 

percebessem? 

RESPOSTA- Nao .. totalmente naturall Nao e opr;ao deles. Ninguem imp6s isto a eles. 

E natural Eu acho que eles se acha·13m bem assim. Eu acho que eles 

nao sentem. E natural mesmo Mas que e assim, e assim; a verdade e 

esta. E aparece entao como aspecto mais curiosa o processo lingOfstico 

da aldeia. Nesta mesa redonda que voce vai ouvir, numa fita que esta 

gravada, ent.~o se tenta ... eu acho que e a tendencia mais 16gica. .. de 

interpretar a lingua como um ritual deles, como um elo que os une ao 
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passado, aos seus ancestrais. Assim como a Bahia mantem ate hoje, 

como trago cultural de uniao, a religiao, a umbanda, o candomble, sei Ia ' .~ 

mais o que ... esta aldeia aqui manteve a lingua. E nao e ... na Bahia, por 

exemplo ... tenho a impressao que M dez a nos atras tinha a lingua e o 

ritual. Ate que o ritual ganhou importancia, sobreviveu. E a lingua entrou 

em termos genericos, esparsos dentro da cerimonia. Pais a cerimonia do 

candomble sobreviveu como um rita afro-brasileiro ou africano 

tipicamente, mas a lingua desapareceu. Entao, de vez em quando, voce 

ve uns termos africanos no meio. Alias, tem muito termo africano. Mas 

esses termos africanos ficaram na cerimOnia, no ritual, como ficou o latim 

na igreja. Nao e como uma lfngua, mas uma lfngua ritualist/ca. E isso ... 

tao importante que uma vez o Otavio Caetano falou: "0 nosso latim e 

esse." Nao. Minto. 0 pessoal falou em Inglese ele disse assim "Ah! Esse 

e o seu latim!" Entao, como a igreja tinha a sua lingua, o Cafund6 

tambem tem a sua lingua, o seu latim, que era o africano. Bom .. entao 

eu quero dizer o seguinte como eles nao tem o candomble. a umbanda, 

e sao pretos cat61icos. tanto que o ... como e que chama.. uma figura 

negra da umbanda.. que faz parte da umbanda, do candomble . pai 

preto. qualquer coisa assim. La e Sao Benedito. Voce ve aquele 

hominho de umbanda, aquela imaginha, que tem nome proprio pra eies, 

eles veneram como Sao Benedito. Nao e nenhum Pai Jac6 nao .. lemanja 

ja e um pouco diferente Aquele quadro de lemanja, Ia e Nessa Senhora 

da Concei<;;ao. E tem outra figura de umbancla Ia na Capeirnha dentro da 

casa. como se usava nas fazendas antigas .. e voce vai encontrar tambem 

a capela da vila. E dentro dessa capela voce vai encontrar as figures de 

umbanda e candomble como sendo os santos do ca!enda~io cat61ico 

romano. Entao e que eu ache que a lingua ficou pra eles como uma 

lembranga do tio. do avo. do bisav6 que eles foram passando atraves da 

tradigiio oral.. Entao, por exemplo, no filme "Raizes", eles foram 

passando aquele ideal de liberdade, certo? ... vamos voltar a ser livres 

como na Africa ... isto foi passando de cad a pai que morria para o filho e 
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assim por diante. Assim eles passavam esse anseio de se manterem 

amigados, abragados a sua patria-mae, a Africa. Pode ate ser isso. , .~ 

PERGUNTA - 0 senhor acha que os negros do Cafund6 possuem algum segredo que 

nao revelam para os brancos? 

RESPOSTA- Eu nao acredito. Eles tem uma confianga excepcional no Peter, no Vogt, 

no Mauricio. Eles se abrem completamente. Na ocasiao do crime, par 

exemplo, quando eles estavam assediados pela pollcia e pela fam!lia que 

queria vingan9a, a chegada desse pessoal de Campinas foi a salva9ao. 

Entao ele ate riram no instante em que eles chegaram. Entao se eles 

tivessem alga mais, ja teriam transmitido a eles. Entao eu nao acredito 

que eles tenham segredo. 0 que eles tem e isso e e expontaneo ... 

Agora .. voce vai encontrar um outro negro Ia . eu estou mal de nome 

hoje ... que era do Caxambu. Esse negro e revoltado com os negros do 

Cafundo por terem revelado a lingua. Ele deve ter conhecimentos 

maiores. Mas ele se nega a comentar com a gente, a falar qualquer coisa 

sabre isso. Ele se fecha mesmo e nao fala nada. E esse cidadao esta 

tentando voltar para o Caxambu, recuperar algumas terras. Entao ele 

acha os negros do Cafund6 traidores do 'nosso segredo·. Entao eie acha 

que eles tinham um elemento proprio deles. um talisma, um c6d1go 

secreta .. e que os negros revelaram ao homem branco. 

PERGUNT A - Qual a 1dade dele? 

RESPOSTA- Ele e de meia-idade por volta dos quarenta e oito anos Ele mora no 

bairro do Campo Lergo, junto a uma outre far"lilia que tambem foi do 

Caxambu. Entao e!e nega todo tir:o de informet;ao. Inclusive quando eu 

cheguei Ia e fa!ei com ele pe!a primeira vez, eu estava sczinho, e!e me 

fa!ou: "Desde que voces puseram no JOrna! que n6s somes negros eu nao 

quero ma:s conversa com voces. porque neg<o e escravo e n6s nao 

somas mais escravos." E dificil voce conseguir alguma coisa dele. E o 

pessoai de Campinas ja est eve com ele tambem e nao conseguiu nada ... 

Agora.. como explicar essa lingua? Como, nesse Brasil todo, somente 

aqui no Cafund6, naquele bairrinho, sobreviveu um segmento tao 

expressive de uma lingua da senzala? Como isso se explica? Qual e o 
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fator? Seguranga? Uma arma de defesa que eles tinham contra os 

brancos? Sera que eles sofreram a vida inteira ... desde que eles 

receberam as terras ... sera que sofreram sempre ameaga do branco em 

usurpar as suas terras e entao tinham a lingua como sinal de alerta 

deles? Comenta-se nos bares de Saltp de Pirapora ... e eies confirmam, 

que quando eles estao no bar bebendo ... comendo.,. quando etes notam 
- -- ;..,. .... 

que tem alguem querendo brigar ou o ambiente comeya a se carregar, 

etes falam algumas palavras na lfngua dales e caem fora ou se reunem. 

Entao, teria este papel a lingua ou foi por este motivo que a lingua foi 

. preservada? Ou seria o isolamento em que eles vivem o responsavel pela 

manuten<;:ao da lfngua? N6s acreditamos que nao, principalmente depois 

de nossa ida a lporanga, no sui do Estado, quando n6s encontramos 

aldeias multo mais isoladas, que viveram encravadas no pr6prio sertao e 

que nao guardaram uma unica lembran<;:a dos antepassados Eram 

negros que viviam no garimpo de lporanga. A regiao de lporanga era uma 

regiao rica em minas de ouro, ouro de aluviao. Esse ouro era em grande 

maioria retirado do Vale do Ribeira E lporanga era um desses centres 

importantes de garimpo.. Entao contam os negros .. e no cartcirio de Ia 

tem muitos documentos de negros antigos, de velhos escravos ... en tao 

contam esses negros que hoje moram em dois bairros distantes. que 

esses bairros teriam se originado ou de um qllllombo, se e que a gente 

pode chamar de quilombo esse grupo de negros que fugiu dos rigores de 

um senhor qualquer e se escondeu no malo e acabou formando uma 

aldeia mais tarde com a aboli<;:ao, ou se foi logo depois de aboli<;:ao que 

esses negros se juntaram nessas regioes que eles conheciam do 

garimpo. Num desses bairros .. e se nao me falha a mem6ria chama-se 

Anhangua.. vocEl vai encontrar ruas cah;:adas de duzentos metros no 

meio do sertao, que era do trabalho do garimpo Entao e passive! que 

depois da emancipagao e!es tenham ido para aqueles sltios que eles 

conheciam par ter garimpado ali. Entao Ia em lporanga, onde o 

isolamento foi muito maier, e ainda hoje existe esse isolamento.. voce 

chega Ia com muita dificuldade .. Ia eles nao fa lam nada, nem conhecem 

' .~ 



115 

a lingua, nem nunca ouviram falar dessa gente. Mas usam urn portugu~s 

arcaico. Por exemplo, quando n6s chegamos Ia, eles nos receberam com 

uma expressao assim: "Que meceis vieram urdir aqui nesse sertao?" Urdir 

era uma expressao classica, arcaica, que significava tramar. E, em meio a 

conversa toda com eles, eles usavam muitas palavras antigas, de 

portugues arcaico. Quer dizer ... entao eles conservaram o portugues da 

epoca, mas nada, nem um tra9o que a gente po111sa identificar de uma 

linguagem africana ... Eu nao senti nada ... e verdade que estivemos pouco 

tempo com eles. Agora ... ai surge entao outra hip6tese. Talvez eles Ia nao 

tivessem, tao isolados estavam, nao tivessem ameaga do branco. Entao 

nunca se preocuparam com defesa. E a defesa deles podia ser ate o 

mato Ele~ diziam que se escondiam no malo quando se aproximava 

aiguem. E aqui ja mais proximo da civilizagao .. o Cafund6 esta apenas a 

cento e vinte quilometros de sao Paulo esta regiao e co!onizada .. 

Sorocaba tern trezentos e vinte anos .. e urr.a regia a colonizada ha muito 
' 

tempo . entao talvez e!es sentissem uma amea9a mais direta da 

civiliza<;:ao e entao se resguardaram atraves do idioma. 

PERGUNTA- A lingua do Cafund6 esta em processo de extint;ao7 

RESPOSTA - Eu tenho a impressao que a tendencia e se extinguir. Eu ache que a 

pr6x1ma geragao Ja nao vai falar. A menos que esse interesse que vern 

sendo dedicado ao problema Jeve os negros a transm1t1rem. Mas a 

tendencia e de extingao Mas hCi uma tendencia de melhorar a situagao 

deles E essa tendencia para melhorar e a mesma que a do homem do 

campo. ou seJa a cidade. Voce ve em Campo Largo, que e uma vila 

ma:s evolulda, que e urn bairro de Saito de Ptrapora, ja tern duas fam!lias 

Em Porto Epitacio, no extreme oeste do Estado. voce vai encontrac uma 

outra familia do Caxambu. Uma das filhas de dona Augusta. que casou 

com um paraibano, vira e mexe esta em Sao Paulo. Entao eu ache que 

eles estao sentindo que Ia nao na mais condi96es de sobrevivencia 

dentro dos pad roes de vida moderna. 

PERGUNTA- Onde fica o Cafund6? 

' ,, 
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RESPOSTA - De Sorocaba ao Cafund6 sao cerca de trinta quiiOmetros. Voc~ vai de 

Sorocaba a Saito de Pirapora, passa Saito de Pirapora uns quatro ou 

cinco quiiOmetros, entra a direita numa estrada de terra que vai para o 

municipio de Sarapui. Nesta estrada de terra, depois de uns oito 

quiiOmetros chega-se ao Cafund6. Ja da estradinha voc~ vii um buraco Ia 

no fundo, com aquelas casas mais ou menos em semicirculo. Entao vocE! 

divisa aquelas casas cobertas de sape ... uma capelinha ... Entao ali e o 

Cafund6. 

PERGUNTA- Quantas pessoas moram Ia? 

RESPOSTA - Setenta e seis, mais ou menos. Entao eles nunca plantaram nada e 

quando precisavam de dinheiro corriam para as fazendas vizinhas e 

trabalhavam. Mil novecentos e setenta e oito: ocorre um crime. Vern a 

ameaga de vinganga. Vern aquele pessoal estranho rondando 

ccnstantemente a aldeia .. segundo eles contam .. A gente nao sa be ate 

onde isso e fato. Entao, hoJe e!es temem sair da aldeia para exercer essa 

atividade de trabalhador ruraL Entao aquela (mica chance que tinham de 

arranjar algum dinheirinho, desapareceu Eles estao sitiados pelo medo, 

pela amea9a Eles estao sitiados. Porem sejamos realistas Esse sitio e 

real? Essa ameaga e real? Os caras os ameac;am? Os fazendeiros em 

volta fizeram um acordo para nao dar emprego aos negros? Pra que eles 

percam a condic;ao de viver ali, caiam fora e liberem aquelas terras? Voce 

tem que viver Ia um mes para sentir ate onde isso e verdade. Ate onde 

nao e Eu acredito que le'lha alguma verdade nisso ludo porque o 

pessoal que quer se vingar de!es e mais ou menos terrivel Entao pode 

ser que rea!mente haja essa amear;a Mas esse e o grande drama de!es 

hoje. E a pressao da fome, e a pressao da falta de condi;;:Oes de trabalho, 

como uma guerra fria que se move contra os negros, para que eles 

espirrem dali, morram de fome, morram doentes e cesse a briga da terra 

Agora.. o que nao se entende tambem e que e uma porcaria de terra. E 

um pedago de terra que pode representar muita coisa para os negros que 

so tem aquilo. Mas os fazendeiros em volta ... eu nao sei ate onde eles 

entendem a importancia daquelas terras. E urn naco de terra que invade 
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algumas fazendas. Agora ... aquila pode ate ter uma representagao muito 

mais importante, que voce comegando a escarafunchar, vai ver que os , .~ 

documentos daqueles negros ... se a gente encontrar ... comecem mostrar 

que todo 0 pessoal das fazendas e posseiro e que OS proprietaries efetivos 

das terras sao os negros. Talvez seja essa a ameaga que sintam os 

fazendeiros. Porque quanta a esses oito alqueires, os negros ja ganharam 

a causa na justiga. Mas eles !111m uma outra causa que tenta anexar mais 

uma outra area em volta. E o fato dos fazendeiros quererem expulsar os 

negros dali, significa que expulsariam junto a ameaga que paira tambem 

sabre essas suas propriedades .. Agora ... eu acho que voce vai encontrar, 

voce vai sentir com bastante autenticidade, bastante pureza, o negro 

brasileiro, ou melhor, o negro que vem sobrevivendo, que vem se 

arrastando de geragao em geragao ate n6s, da escravidao ate n6s ... voce 

vai sentir 1sso no Caetano ... Otavio Caetano .. ele e um tipo interessante, 

voce vai conhecer .. Eles tem um fim de tarde muito bonito Ia . um por-

do-sol maravllhoso.. e a manhiL. manha de sol tambem e muito 

gostoso dia de chuva Ia e terrivel. Mas a manha de sol e bonita .. e o 

por-do-sol no fim da tarde tambem e muito bonito 



118 

' .~ 

ANEXO II 

FRAGMENTOS DE TEATRO. 
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1 • PRETENSOES E AGUAS BENT AS. 

Diz-se constituir-se o Teatro na Terra Prometida da semi6tica. Tudo 

bem: em teatro os signos sao vassalos fit§is. Mas Teatro e indefinfvel, indecifravel. Por ser ao 

vivo, os sentidos tambem emitem seus palpites. Nao s6 no Teatro. Todos os eventos que 

ocorrem em cena e contam com publico sao passlveis da interferencia dos sentidos. Quem 

esta em cena sabe que cada evento cenico da vespera interfere no evento do dia seguinte, 

modificando-o. As modificagoes sao sutis. 0 publico, sem sabe-lo, e co-autor. Os artistas, em 

cena, agradecem sempre. Os eventos ~nicos em geral, o Teatro em particular, sao 

documentos vivos de sua epoca. Documentos vivos, documentos em si pr6prios, 

documentam. Ni!io pretendem emitir mensagens Celebram e aceitam o risco de ir atras de 

integragao. Te6ricos entendem teatro como objeto delimitavel. Quem esta em cena entende

se agente da ativa e sem llmites. Agente, vez por outra diante de aplausos, vez por outra 

diante de apupos. 

Um te6rico, assumidamente pretensioso em demasia, elaborou "um 

modele estruturado e orgtmico de conceitua<;ao do teatro a partir de um outro modele ja 

delimitado e firmemenle estabelecido como e o fornecido pela teoria lingOistica 16 A pretensao 

assumida segue querendo acabar tambem "com uma outra nogao ainda bastante dominante, 

a de que o teatro e uma pluralidade de c6d1gos, de semi6ticas que se superpoem sem se 

organizarem num ou em torno de um c6digo unico e especffico ou, se o fazem, num c6digo 

de valor apenas para uma (mica e determinada encenagao". 19 Nao deixam de serum ponte de 

referencia as pretensoes acima. Nao se sabe se tais pretensoes foram bem sucedidas. Sabe

se que o Teatro, mais de vinte seculos depois, continua tebece ta!entoso, belo, charmoso 

Claro que sangue, suor e lagrimas foram vertidos. A hist6ria recente do Brasil registra 

tentativas de modeler e estruturar, via censura, o fazer teatral. A censura brasi!eira quis acabar 

com no<;oes domina:ltes nos afazeres teatra:s brasileiros. Censura e obtusa. Procurando 

obstruir o objeto, o pretense sujeito destr6i a si proprio Arist6teles permanece insuperavel 

Demais pretensiosos encontrarao melhor diversao na agua-benta. Nt!O correrao risco de 

afogar-se. 

18 COELHO NETTO, J. Teixeira. Em Cena. o Sentido: Semiologia do Tealro. Sao Paulo: 

Duas Cldades, i 980. ps. 11, ; 2. 
19 ld., idib., p. 12. 

' ,, 
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2. PRIMEIRAS INTENvOES. 

Urn estudioso de Teatro acima de qualquer suspeita, em abordagem 

ontol6gica sobre a preparagao do ator, informa: "Criatividade nao e urn truque de tecnica. Nao 

e uma reprodu<;ao exterior de im~gens e paixoes."20 0 tempo encarregou-se de transformar a 

ontologia em metodologia aos nao familiarizados. Adiante, Stanislavski adverte que a natureza 

organica e regida per _leis, quer esteja criando urn novo fen6meno biologicamente, quer 

imaginativamente21
. Co,nclui enfatioo: "Voces s6 poderao extraviar-se se nao compreenderem 

esta verdade; se nao tiverem confianga na natureza; se tentarem inventar novas princlpios, 

novas bases, nova arte. As leis da natureza se impOem a todos. Ai de quem as infringir!"22 A 

humanidade e a coragem do Mestre contagiam: submetem-se as leis da natureza; jamais 

pretendem revoga-las; negam o nao criativo; evitam definir a cria<;ao mas deixam-se levar per 

ela, vida afora. 0 Mestre nunca deixou de entender o Teatro como linguagem mas, acima de 

tude, trata a arte como uma area do conhecimento, geradora de conhecimento. 

Vivemos nos tr6picos. Parte deles, tristes. Claude Levy-Strauss 

lembra-nos que .. "o individuo nao esta s6 no grupo; cada sociedade nao esta s6 entre as 

outras; o homem nao esta s6 no universe; que o arco tenue que nos une ao inacessivel 

permanecera mostrando a via inversa a da nossa escravidao; no piscar de olhos, cheio de 

paciencia, serenidade e perdao reciproco que urn entendimento involuntario perm1te, por 

vezes, trocar com urn gato''23 

20 STANISLAVSKI, Constantin. A Preparaciio do Alor. Rio de Janeiro: Civilizaqiio 

Brasileira, 1992. p. 323. 

ll ld . ibid. 
".; lb., ibid. 

" LEVY-STRAUSS, Claude. Tristes Trooicos. Portugal e Brasil: Pprtugalia, Martins, 

(s.d) p. 522. 

' ,, 
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3. 0 INGOVERNAVEL TERRITORio LIVRE OA EXPECTATIVA. 

Paulo de Laurentiz e artista e reflete sabre o processo: "0 estado de 

expectativa assemelha-se ao vazio so' zen, onde a mente fica livre, mas nao cega os 

conhecimentos 16gicos de todas as maneiras de aprendizagem e percepr;;ao diretas, um 

estado de conhecimentos ligados aos instintos"24 

Peter Brook, tambem artista, e implacavel: "0 autor foi forr;;ado a fazer 

da sua especialidade uma virtude e a transformar seu dom liten3rio numa muleta para uma 

especie de auto-importi!lncia, que no fundo ele sabe nao justificada pelo seu trabalho. Talvez 

uma necessidade de se isolar far;;a parte da maquilagem de um autor. E posslvel que s6 com 

a porta fechada, comungando consigo mesmo, possa lutar para dar forma a imagens 

interiores e conflitos que nunca revelaria em publico. "25 E certo que sao suposigOes, oriundas 

de um diretor teatraL Mas vindo de quem vern, calo-me, ja que "o espetac!.!lo teatral se 

consubstancia em ato pela conjugac;ao em dado espago, de tres fatores prir,cipais - ator, texto 

e publico "
26 

0 diretor e excluldo Atores, autores e publico sao recatados por natureza. 

Respeitam-se reciprocamente Algumas comedias ate escancaram aspectos Intimas da vida, 

mas nao se tem registros relevantes deias. 

Quando se expoem no evento cenico. autores. atores e publico 

buscam comunhao, quase religiosa, diriam uns, orgaslica, diriam outros. entre si. Aceitam-se 

como suportes da documentagao do instante 0 envolvimento e organico Alguns drretores 

revelam ao publ1co imagens 1nteriores e confiitos impublicaveis, de tao disformes 0 interprete 

paga o pato As vezes tambem sobra para o espectador 

Peter Brook: e mais que diretor Sua obra cenica sues ideias s'Ja 

atuac;ao, sua vida, toda ela dedicada ao teat:o, constit•Jem-se em ve:daC:eiras estagoes 

espacrais nas quais astronautas teatrais encontra;n conrorto, d:sclplina. es:rmu'o, clareza 

Instrumental e gosto peia aventura cr:ativa. 

'" LAURENTIZ, Paulo. A Holarguia do Pensame.1to Artist',co Campinas UN!CAMP, 

1991. p. 40 
2
' BROOK, Peter. 0 Teatro e seu Espaqo. Petr6polis: Vozes, 1970. R· 30 

26 GUINSBURG, Jac6. 0 Teatro no Gesto. Polimica n°2, p. 47. 

,, 
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4 - REAL.IDADE e ECOS DE UMBERTO. 

A realidade sempre se impoe. 0 problema tambem: o que e realidade? 

"0 cinema projeta numa tela imagens do passado. Como e isso que a mente faz para si 

pr6pria por toda a vida, o cinema parece intimamente verdadeiro. 0 teatro, por outro !ado, 

sempre se afirma no presente. E islo que pode torna-lo mais real do que o fluxo normal da 

consci~ncia." 27 Teatro redunda a realidade? Em eventos cenicos realidades se sobrepoem? 

Teatro presentifica o real? 

Falando sobre o discurso aberto, em entrevista publicada no 

Suplemenlo Literario de "0 Estado de Sao Paulo" de dezessete de setembro de mil 

novecentos e sessenta e seis, Umberto Eco coloca que a arte discursa abertamente. Mas com 

ambigOidades. Que nao tende a nos definir a realidade de modo univoco, definitive, ja 

conreccionado. 0 discurso artlstico nos coloca numa condi9ao de estranhamento, de 

despaisamento Apresenta-nos as coisas de um modo novo, para alem dos Mbitos 

conquistados infringindo as normas da linguagem as quais havlamos sico habituados. 

Precisamos fazer um esfon;o para compreende-las, para lorna-las familiares 

A compreensao de Umberto ecoa. o discurso aberto se torn a a 

possibilidade de discursos d1versos e para cada um de n6s e uma continua descoberta do 

mundo. 0 discurso aberto nos reenvia antes de tudo n2io as coisas de que fafa. mas ao modo 

pelo qual diz. 0 discurso aberto tem como primeiro significado a propria es:rutura Assim a 

mensagem nao se consuma Jamais; permanece sempre como fonte de informa96es posslveis 

e responde de modo diverse a diversos tipos de sensibilrdade e cultura 

Em contrapartida, Peter Brook, que nao e de ficar em cima do muro, 

brada ... "Existe o aut or que explora a sua experiencia interior com grande profundidade, ou 

entao o autor que evlta estas areas, explorando o mundo exterior. No entanto cada um pensa 

que seu mundo e complete Se Shakespeare nunca houvesse existrdo sena bem 

compreensivel teorizarmos que tanto um como o outre nunca podem ser combinadas Mas o 

teatro e!izabetano existiu e para nosso desconforto este exemplo nos paira constantemente 

sabre a cabe9a. Quatrocentos anos atras era passive! que um teatr61ogo desejasse colocar 

em confii!o aberto a sistematica dos acontecimentos do mundo exterior, os acontecimentos 

2
' BROOK, Peter op. cit, p. ~03. 

' .~ 
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interiores de homens complexes isolados como indiVfduos, a grande arrancada de seus , .~ 

temores e aspiraqoes."
28 

Verdadeira sinuca. Se bico. Mas o proprio Peter Brook aponta safdas 

possfveis aceitando que a verdade no teatro esta sempre em mudanqa, que as coisas podem 

ser levadas na brincadeira, apesar do trabalho ser arduo. Alguns trabalhos, alem de arduos 

sao ;aridos. Ha tambem os trabalhos estereis. Esses devem ser evitados a todo custo. 

Augusto de Campos cansou-se do critiques, da linguagem inevitavelmente pesada e pedante 

das teses sem tesao e das dissertaqOes dessoradas. "Por que nao recortar minhas incursoes 

de poeta-crftico em prosa porosa?"29 

Muita agua maritima foi dessalinizada ao Iongo destes quatrocentos 

anos. Muitos negros foram comprados e vendidos. Diz-se que os tempos mudaram. Salvo 

engano o tempo nao muda. "Triste Bahia, 6 quao dessemelhante. Estais e estou no nosso 

antigo estado. A ti tocou-te a maquina mercante que em tua targa barra tem entrada. A mim 

vem me trocando e tem trocado, tanto negdcio e tanto negociante "30 Triste Bah1a Tristes 

trdpicos. E a tristeza. nem pedindo "par favor", vai embora. Almas choram. Augusto de 

Campos esclarece informando que em contato com a dura reaiidade social brasileira. de uma 

Bahia amoravelmente infra-humane, Gregorio de Matos parte pra uma linguagem realista e 

plebeia que desmonta o realismo nobre e convencionai. 

" lb ' ibid. 

"v6s sois mulata tao mula 

que a mais fanada mulata 

e negra engastada em prata 

e v6s sois mulata fuia "31 

29 CAMPOS, Augusto de. 0 Anticritico. Sao Paulo Schwarcz, 1986. p. 9. 
30 Matos Greg6rio de, Caetano Veloso, "Transa", Philips. 1972 
31 CAMPOS, Augusto de. op. cit.. p. 89. 
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5 -Ar. 

Em sua breve fala sobre Greg6rio de Matos, Augusto de Campos 

complica as coisas: "Vai-se ver e Gregorio aparece como o primeiro poeta brasileiro dotado de 

um amplo dominic da linguagem. Ele e verbivocovisual. Fanomelogopaico. Ou o primeiro 

antrop6fago experimental da nossa poesia. "32 Ate af, tudo bem. Mas fanopeia, melopeia e 

logopeia e demais. Convido o leiter a recorrer ao proprio dicionario para nao alongar-me em 

demasia. Pois e. lnteratividade tem disso. 

Vamos aos estados mentais. Paulo de Laurentiz, falando sobre 

expectativa como fundamento do insight promotor do pensamento criativo, ilumina o caminho. 

"Uma observagao e uma percepgao que e planejada e preparada ... Na percep<;ao os 6rgaos 

do sentido incorporam o equivalente de teorias primitivas e aceitas sem crlticas.. A 

expectative pode ser caracterizada como a disposigao para reagir, ou como um preparative 

para uma reagao, que se adapta (ou antecipa) a um estado ambiente ainda por vir. Tres 

formas de conhecimento podem ser gerados per estes tres niveis de comportamento 

mental."33 

Associag6es de sfmbolos podem apenas sugerir e nao concluir 

taxativamente A arte, sabidamenle, operacionaliza simbolos. A operagao artistica busca 

promover sugestoes, abrindo novos significados em signos convencionalizados. 

Teatro e a instaurazao e!ou instaura9ao de realidades construidas 

sobre s61idas bases signicas. Nao fossem as conven9oes os trabalhos dos atores e dos 

autores arriscar-se-iam derivar para a ininte!igencia. Por outre lado esta implicito na aventura 

de produzir arte explorer mares nunca dantes navegados. "A perfeigao e uma meta defendida 

pelo goleiro que joga na selegao e eu nao sou Pe!e, nem nada Quando muito eu sou um 

tostao "'"' 

Augusto de Campos e inst•gante. posto que vicia. Reproduzo a pag1na 

cento e oitenta e nove de seu "o anticritico". 

3
: lb ' ibid ' p. 90. 

"LAURENTIZ, Paulo. op. cit., p. 39. 

3-1 Gilberte Gil, Prezado Amigo Afonsinho, can9ac popular 



De "Escute Agui" 

Quarto Ate. E o que e o ar. 

Quarto Ate. 0 ar e li3 

Quarto Ate. 0 ar e Ia no que ha no ar. 
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Par gentileza observem que tude e de uma s6 sflaba e pais util. Nao 

produz sentimento, contem uma promessa, e um prazer, nao 

necessita de estimulo, e s6. 

Quarto Ate. 0 are s6. 

Quarto Ate. Sim o are s6. 

Quarto Ato. 86 de que. 

Quarto Ate. 0 ar e s6 de ar. 

Quarto Ate. Sim o ar e so de ar. 

Quarto Ate. Sim 

Quarto Ate. 0 ar 

Quarto Ate. E s6 

Quarto Ate. De ar. 

(Gertrude Stein) 

G- DESCRI<;:AO A VISTA DE UMA GRAVURA. 

Paravras impressas sao piastrcas. No ar sao rltmicas e meiOdicas Ora 

desses. vrciado em Augusto de Campos e alimentando-me de ar, vi uma cadeia. Consta que 

aer6bica e descri96es a vista de uma gravura fazem bem Descrevi 

LACIO CANIL 

no quarto apertado de brancos 

gotas de chuva e de sol 

Clfcia tenia idiomas 



lngl~s alemao espanhol 

tenta que tenta se esfon;:a 

patas no ar mortadela 

olhos espertos em tudo 

lingua na agua e se co9a 

porem s6 consegue au-au 

dentre todos os canines 

o latido universal 

7 ·ALFREDO MESQUITA. 
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Alfredo Mesquita achava pessimos Atila de Moraes, Delorges Caminha, 

Palmerin e outros que chegaram a trabalhar com Proc6pio Ferreira. E uma opiniao Seu 

depoimento a llka Marinho Zanoto em "Depoimentos II, MEC/FUNARTE/SNT, Rio de Janeiro, 

1977, tem muito de saboroso Mas nao deixa de ser perturbador. sem Alfredo Mesquita nao 

teria existido boa parte dos afazeres teatrais e respectivas reflex6es em Sao Paulo. Para 

Alfredo Mesquita, "descambar para o lado perigoso das pe9as flios6ficas, de conteudo 

social"35 eqOivale a fazer pec;nhas de fim de ano de quarto ano de grupo escolar. Sao ma;s 

opinioes, concebidas na decade de trinta e emitidas em meio da decada de setenta. Mas o 

que importa constatar e que nos anos trinta, ao apelar diretamente ao publico, Alfredo 

Mesquita, rompendo convenQ6es, ja elaborava um pequeno roteiro chemado "lmprov:so do 

grupo de teatro experimental." 

A lmprovisagao Teatral gerou nada menos que a Es:;ola de Arte 

Dramatica. A EA D. d1spensa maiores apresentag6es. Parece que o intuit;vo e improvisadcr 

Atfredo Mesquita sabia o que fazia. Para evitar que a pa!avra intuitive resulte vazia ou que se 

preste ao servigo de conceilos ultrapassados, recorro a Viola Spolin Viola utiliza a palavra 

(intuitive) para denotar aquela area do conhecimento que esta aiem das restri96es de cultura, 

ra9a, educa([ao, psicologia e idade. 36 

1
' MESQUITI'., Alfredo Depoimentos II. Rio de Janeiro: MEC/FUNARTE/SNT, 1977. p 20. 

'
6 SPOLIN, Viola. lmprovisacao para o Teatro. Perspectiva, 1979, p. 18. 

' ,, 
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0 depoimento de Alfredo Mesquita prossegue preconizando que o 

Teatro serve ao poeta e para ele o poeta e o autor e, desta maneira, valorizar o texto sem nada 

a acrescentar faz o verdadeirei diretor. Assumidamente humflimo, Alfredo Mesquita sempre 

defendeu estas ideias. Entendo-as como sugestao aos diretores mais ousados de que a 

ousadia criativa, a partir de determinado momenta deve ser exercida a portas fechadas, 

utilizando-se como suportes papel e caneta e nao atores e publico. 

Multo bern nascido, Alfredo Mesquita via de cima: "Se o teatro de 

comedia daquele tempo era pobre, o de revista entao era miseravel. As girls eram lastimaveis, 

coitadas. Todas e sem exce<;:ao tinham sinais de inje<;:ao nas coxas, cicatrizes de cesarianas. 

manchas roxas de pancada possivelmente Era de cortar o coragao Todos eram mal 

alimentados, subnutridos ou obesos "37 Lembro-me aqui de outros bem nascidos, "Os lks", 

espetaculo teatral dos anos setenta sobre o qua! falei um pouco daqui a pouco, na Pre!irr'i~ar 

0 numflimo Alfredo Mesquita apresentou ao Brasil, dentre cutros 

dramaturgos, Calder6n de Ia Barca, Kleist, Kafka, Brecht, Beckett, Prevert, lonesco, Tar:::::ec:, 

Jarry, Car.;us, Albee, Pintar, Bahan, Santareno. Adamov. Da quebra, plantou semantas 

dramaturgicas em Sao Paulo. Doutor Alfredo e um homem de Teatro. Alguns empresa::cs 

contemporaneos, travestidos de dramaturgos, nao parecem entender o espirito da co;sa. 

Alguns anaiistas contemporaneos do sistema de produ<;:ao, insistem em excluir o texto em 

seus estudos sabre teatraiidade. A forma teatrai e o resultado de um processo voluntano e 

premeditado de cna<;ao, onde a espontaneidaae e o 1ntuitivo exercem papel fundamental 

Doutar Alfredo dirigiu a Escola de Arte Dramat1ca de da1s de ma1o de mil novecentos e 

quarenta e oito ate S'J3 ensxa<;:i'lo a Escola de Comunicag6es e Artes da USP em m:' 

"MESQUITA, Alfredo. op. cit., ps. 23, 24. 

' ,, 
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8 • CO-AUTORIA 

0 insaciavel Peter Brook faz a questao ir de encontro ao espectador. 

·Sera que ele (publico) deseja alguma mudanga naquilo que o circunda? "Sera que deseja 

algo diferente em si pr6prio, na sua vida, na sua sociedade?"38 Correrei o risco de incorrer em 

simploriedades. lndivfduos que vao ao teatro, mais que 'desejar, "sabem" de algo diferente em 

si pr6prios. A rigor, nao M necessidade de se ir ao teatro. Ao contrario. Via de regra, em 

grandes centres urbanos, uma ida ao teatro constitui-se em transtorno. Por que nao ir ao Big 

MacDonald's, ao shopping, ao chopp, ao museu, ao cinema, ao show de rock, ao show de 

emepebe, a pizzaria da esquina, ao jockey. a casa dos parentes ou amigos, ao motel, a 

Maresias, a Miami, ao culto religiose, a Campos do Jordao, ao futebol? Ou nao ir a qualquer 

Iugar e ficar em casa diante da tela da lev~. da te!a do computador, diante do livro, diante do 

jornal, brigando com entes queridos, recebendo, dormindo, namorando, te!etonando, 

dissertando, defendendo teses, ouvindo mOsica, jogando baralho, cogando o saco, bccejando, 

aguardando o dia seguinte? 

Certamente indivfduos que se submetem ao transtorno de ir ao teatro 

desejam afguma mudanga naquilo que os circunda 0 espectador tambem experimenta o 

estado de "expectativa'', aquela tal disposigao para reagir, ou como um preparative para uma 

rea<;ao que se adapta (ou antecipa) a um estado ambiente ainda por vir. Cena e aberta e o 

espectador e co-autor do espetaculo. A comunhao entre palco e plateia se esb09a antes 

mesmo da escolha do texto a ser encenado entendendo-se aqui a palavra comunhao como 

convergencia de expectativas Fernanda Montenegro encena "D;as Felizes'', de Samuel 

Beckett, texto e autor considerados "dificeis". Dezenas de senhoras idosas que neo teriam 

porque sair de casa, saem. Acorrem ao teatro para comungar corn Samue! e Fernanda. Tude 

ao vivo e a cores, a cheiros e sons. 0 paper do espectador no evento cenico a:nd::. esta per 

ser estudado. Mas e certo que parte do publrco ja faz por merecer sua porcentagem dos 

direitos autorais ou, no minimo, abatimento no prego que paga, para "espectar" Teatrc 

·~a . 
- BROOK Peter. op. c1t., ps. 23, 24. 

' .~ 
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S • TORRE DE MARFIM E AL. TERAc;:Ao DO AMBIENTE. 

Quando a cena aceita a plateia como co-autora o Teatro flui. As vezes 

vai alem, modificando parte do ambiente que o circunda, melhorando-o. Cena encastelada em 

si pr6pria resulta esteril, exibe-se a cadeiras vazias. Algumas cenas encastelam-se tanto que 

reduzem ao mfnimo teatralmente viavel a quantidade de cadeiras a serem ocupadas pelo 

publico. Ainda assim restam cadeiras desocupadas. As demais si!lo ocupadas por parcos 

espectadores, alguns deles visivelmente constrangidos e possivelmente questionando-se 

sobre o que foram fazer ali ao inves de ter ido buscar teatralidade na montanha-russa do Play 

Center. Por outre lade a subserviencia da cena em relaqao a plateia produz, as vezes, tao 

somente, por tempo limitado, o inchamento das contas bancarias de alguns poucos. E facil 

diante de sketches pornogn3ficas e piadas sc;jas o publico sempre desfaz-se em garga!hadas, 

mas todo o ambiente permanece lnalterado. Nao ha co-autorla. Algumas gargalhadas sao 

meras manifestaqoes de histeria. E certo que valvulas de escape st:lo necessarias para que 

panelas de pressao nao explodam. Entretanto questoes culinarias costumam ser enfrentadas 

bem Ionge da cena. A propria, assim chamada, comunical(ao direta entre o espectador e o 

espetacuio deve ser exercida submetendo-sa as conven96es Arte e linguagem e como tal 

intermedia Diante de um publico dorm1nhoco. o art1sta chama a responsabilidade a si e aceita 

Chacrinha: 'Quem nao se comunica se trumbica'' 39 0 publico nao aceita ser coagido. Quer, 

sempre, se divertir sim, pensar sim, comungar sim. Sendo-lhe permilido exercer seu estado 

de expectat1va, o espectador pouco a pouco contribuira para modificar o ambiente e a cena 

sera multo bem sucedida. 

10 -ISTO E UM ABSURDO? 

A atividade artistica e regida por complexa organizagao do 

pensamento Devo, portanto, deter-me no, assim chamado, Teatro do Absurdo. 

39 Abelardo Barbosa, apelidado Chacrinha. Comandou, por anos, o programa A Buzina 

ao cnacrlnha em canals de televis~o brasileiros. A !rase Quem n~o se comunica se 

trumbica chegou a serum dos mandamentos de comunicadores de massa. 

' ,, 
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Teatro tambem e conjuga,.ao. Trata de verbos. Os verbos descrevem 

a90es interiores e exteriores. ConjugagOes podem instaurar conflitos ou concili<3-los. A 

gram<lltica teatral erige-se sabre fragmentos. Cada palco e cada plateia, co-autores, constr6em 

suas falas e alas. Os cronistas do absurdo experimentam novas conjugac;Oes para os mesmos 

verbos. A gramatica teatral permite isto. A Poetica aristotelica e bem menos permissive!. 

Dezenas de seculos depois falta-nos um legislador para fazer uma revisao constitucional nas 

Leis das Tres Unidades e considerar os milhares de fragmentos teatrais emitidos ao Iongo do 

tempo. A fisica moderna ampliou a niveis quase incompreensiveis (ao leigo) as noc;oes de 

tempo e espac;o. 

Jorge Benjor, cantor e compositor popular, considera Tim Maia, 

tambem cantor e compositor popular, fil6sofo porter emitido o minima multiple comum "Tudo 

e tudo e nada e nada". 0 Absurdo nao surgiu de um capricho subjetivo de artistes desejosos 

de encher o saco do pobre espectador. Todo artiste tem pretensoes humanistas. A realidade 

em que vive contraria tais pretensoes Os cronistas do absurdo, visando a concilia9ao, 

registram a ininteligibilidade resultante do confronto. Experimentam outras gramaticas Muitas 

delas foram levadas a cena. Provocaram espanto e algum encantamento. As palavras" 

fen6meno" e "magica" sao freqoentemente encontradas pr6ximas das palavras "taatro" e 

"teatra!". lvo diria. ledo engano Taatro nada tam de fanomenal Manos ainda de magico. Os 

autores do absurdo utilizam despudoradamente todo o arsenal que a linguagem cenica lhes 

coloca a disposic;ao. No inlimo sabem que autor, ator e publico querem se entender. Ao 

buscar o entendimento se inserem na ordem temporal: a rela9ao entre o presente, o passado 

e o futuro esteticos. "Tempo, tempo, tempo tempo "40E se valem das no<;:oes de tempo 

descritas pela literature ha seculos, onde se constatam pelo menos sete sentidos de tempo 

filos6fico, religiose, psiquico, social, biol6gico. fisico e artistico 0 modo de apreender 

conceitos temporals varia de autor para autor. Alguns ate trabalham dentro da falta de 

dimensao do tempo. Entao rompem radicalmente com o realismo mas parmanacem fie1s as 

melhores tradigoas dos afazares taatrais. Dentre elas, romper convengoes, a!argando 

horizontes, instaurando novas conven9oes que (tor9amos organizadamente) devem ser 

rompidas. Um espermatoz6ide bem sucedido e acolhido por um 6vulo. Um embriao nao 

rejeitado pelo ventre alarga-o ate o big-bang do parte 

•o VELOSO, Caetano. Tempo. Can<;ao popular brasileira. 

' .~ 
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o Teatro do Absurdo nao se pretende enigmatico. E transparente. 

Cristalino como a gota de orvalho. Ja incomodou sim, pais suas pec;;as estao Ionge de 

apresentarem estilos elegantes, racionalistas. Tampouco discursam moralisticamente. Nao 

podem ser considerados, dentro de determinados padroes, bem construfdas, bem acabadas. 

As personagens sao incoerentes, vao pouco alem do esbo9o. Constituem-se, as 

personagens, em manifestac;;iies quase singelas de vida. Sao personagens reduzidas a pura 

potenoialidade e a liberdade de se escolher novamente ou personagens que refletem a antiga 

convenc;;ao de que cada ser humane tem um amago de essancia imutavel, intransformavel. 

Sem duvida uma contradiifao. Melhor dizendo, conflito. 0 bom e velho To be or not to be 

apresentado em fragmentos. 

"0 Teatro do Absurdo desistiu de falar sobre o absurdo da condi:;ao 

humana; ele apenas o apresenta tal como existe - isto e, em termos de imagens teatrais 

concretas. Essa e a diferen:;a entre a atitude do filosofo e do poeta ,.., A pa!avra deslstencia 

nao deve ser entendida como capitula:;ao e sim como pausa para meditar sabre a melhor 

maneira de paquerar inquietagiies seculares. Romper himens !e6ricos e um dos objetivos do 

artista que nao faz outra ooisa senao ir em busca da copula com o porvir, ainda que as 

escondidas do tutor da mor;;a Em ambiente potencialmente pestilenlo o Teatro do Absurdo 

se esmera no uso do unico preservative confiavel as paiavras, que em si ja abrigam 

plasticidade, ritmo e musicalidade. 0 Teatro do Absurdo comete-as (as palavras) sem 

economia. Pode ser ate cons1derado perdulario e acusado de JOgar fora a ccnversa. Mas ate 

hoje a humanidade s6 produziu um autor !eatral capaz de encarar de frente 'a peste 

S6focles. Mesmo assim o dramaturgo precisou cegar Edipo 

Os cronistas do absurdo submetem personagens a situa96es 

inusi!adas. Para iluminar o carninho ate transformam seres hu'1lenos em animais, ou seja 

buscam conciliar o ser hu!'T'ano com a natureza e, absurdo cos absurdos. conciliar o ser 

humane com a natureza humana expondo bestialtdades. Tude r::Jitc et,(;o estetico. poetico e 

comico. E. sem querer abusar das pr:Jparoxltonas, twdo mu::c dtdat:co. Del o susto Oa! a 

hostilidade que os picneiros do Teatro do Absurdo enfrentaram. Oaf, tambem, alguns dos 

textos produzidos pelos poetas do absurdo constitulrem-se ja em classicos cont.omporaneos e 

s6iidos pontes de referencia para dissertadores e dramaturgos principiantes. 

4
' ESSLIN, Martin. op. cit, p. 54. 
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11 • UM TUM TUM. 

0 Teatro do Absurdo articula-se criativamente para falar sobre a 

ininteligibilidade e nao sobre a desintelig~ncia. 0 espectador aceita a co-autoria aliando-se ao 

autor, empenhando-se ambos em driblar todas as especies de censuras e, em tabelas 

n3pidas, fazer a bola chegar ao centroavante do time: o ator. 0 Trfade Futebol Clube mantem

se na terceira divisao do jogo cenico profissional por dispensar atravessadores que encaregam 

o produto e tambem por entender o amor como ccisa de amador. Mas gols sao marcados e o 

Teatro do Absurdo esta aqui. 

A linguagem e fascinante. Ao apoiar-se na palavra o Teatro do Absurdo 

aceita determinadas evld~ncias rltmicas· puls!!•es pOblicos conjugados Grande parte do 

publico esta condicionada a determinada ccnvengao e tende a receber o impacto de 

e ·-·r''nc·"'~ ~~·c••--- -··-·¢.- -·- ··-- ~··-r -·- ------ -'"'.--- ,.-,.,.ra parte cons·tder"'Vel do /~!""·'=' ;t; l 1....,~ c,, ,,.,_,,h,_,G.;::! d~•dV~~ Ut:: l....•,; hn.i'-' U-'::: . _ , .:..:::: •,_,, ,,!~=~-.:' -'-'l C1. 

publico vtve em estado de expectativa, em busca dos tambores, e nao se perturba em co

autuar err; conven;;oes completamente novas Conven;;oes convencionam. Nada a temer 

portanto. 0 Teatro do Absurdo faz rufar tarnbores e tamborins cenicos. Ate bate lata e tenta 

ernitir o latido universal. Podemos dizer que cao que late nao rnorde Nao rnorde rnesmo pois 

esta nao e a inten<;ao e canines nao desperdic;;am seus dentes canines. Temos que 

perrnanecer no tempo. 

12 • ESPERANDO. 

Cachorros latem, morde":l. L:ivam. Samuel Beckett u:va no melhor tom 

e produz musica e plastica que, ator aqui, a:or a:t, sao amplradas e amp;;ficadas. Berrar e 

precise Viver tambem. Vivendo. esperamos Em frente ao coqueiro verde, o cantor e 

compositor popular Erasmo Carlos esperou uma eternidade, fumou urn cigarro e meio e 

Narinha nao veio. Godot tambem e daqueles que nao cumprem o compromisso ou sao 

impontuais em demasia. Erasmo Carlos, impacrente, foi embora ler seu "Pasquim". 42 Vladimir 

" Nas decadas de sessenta, setenta e parte da decada de oitenta, jornalismo, artista e 

inlelectuais, no Brasil, eram impedidos de veicular delerminadas 'noticias e opinioes 
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e Estragon, com menores alternativas, esperam Godot ate hoje. Um dos grandes problemas 

do tempo e produzir estados de espera. Claro esta que o problema nao e do tempo, mas sim 

de quem espera. A situaQao de Vladimir e Estragon deve ser aflitiva. Nao podem voltar, nao 

podem seguir adiante. Confiam na chegada de Godot, que nao vem. Quais grilhoes impedem 

os dois maltrapilhos de seguirem adiante? Nem Samuel Beckett responde pois, exceto 

quando esta escrevendo, e um homem de poucas palavras. 

Esperando Godot, de Samuel Beckett e um texto de teatro onde 

rigorosamente nao acontece nada em termos de ac;ao dramatica. Temos dois maltrapilhos 

empenhados apenas em preencher o tempo enquanto esperam. Na falta do que fazer, falam 

A propria falta de assunto se lorna um assunto. A nao-ac;ao ocorre em local deserto. 

desabitado, ao crepusculo e a noite. A mo'lotonia e quebrada pela entrada de um escravo e 

seu senhor que acampam no local e depois se:;:•Jem seu caminho. Ha tambem a intervenc;ao 

de um mensage1ro que informa que ... Godot se atrasara. Nao M ac;M, tempo e espac;o sao 

indefinidos e Beckett faz as personagens emitirem mil oitocentos e trinta e quatro faias. 0 

texto tambem e permeado per cento e quat":J mementos de silencio. ~iao se tratam das 

chamadas pausas significativas, que ocorrem q-.iando sao equivale;ltes ao dialogo, quando os 

siiencios sao mais eioqoentes e prenhes de significado que as palavras Sao silencios 

"silenciosos'' mesmo. Durante os silencios silenc,osos as rubricas nao indicam movimentos ou 

atitudes das personagens Na verdade nao ha rubncas S6 silencio 0 que o autor pretende? 

Estender o estado de espera ao espectador e faze-lo expenmentar. quieta. o tempo? Nao se 

sabe. Mas possivelmente Beckett esleJa m,n,strando preciosa lic;ao a diretores teatrais 

contemporaneos que entendem o palco como passarela adequada para exibit;:ao de 

videocl1ps eo vivo. 

Sem grande esfor;:o, pe.·dulario nas palavras ma~ economico em 

out:cs s1gnos ou, como quer Augusto de cer;;as, verbivocov:sua!mente. Beckett se da ao 

luxo de uti!izar poucas pe9as no tabu!eiro ao ins:::urar os s!lencios silencrosos em Esperando 

Godot Quando as personagens, par mais vert:crragicas que sejam, nao tem o que falar e 

pouco a movimentar alem dos pulm6es exercit3ndo a respiragao, o espectador se lorna oo

autor ao ver, na conven9ao teatral: 

na chamada grande imprensa. Criaram-se veiculos de comunica~ao allernal!vos. A 

lmprensa alternati·:a, tambem chamada ce "imprensa nanica" p~csperou chegando 

regularmente as bancas de jornais. ··o Pasquim" loi o periodico metnor sucedido. 

,, 
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• creposculo 

• estrada em campo deserto 

• um maltrapilho em posic,;ao de tirar as bolas 

• noite 

• estrada em campo deserto 

• uma arvore folhada 

• um maltrapilho deitado em posic,;ao fetal enlagado pe!os 

brac,;os de outre maltrapilho sentado 

• crepuscuio 

• estrada em campo deserto 

• uma arvore seca 

• um senhor sentado em um banco. uma mao levando um 

pedago de frango a boca: outra mao segurando uma garrafa 

de vinho· urn pao no colo 

• um escrew:- arcade sob o peso de uma mala. cesto em uma 

das maos. urn chicote preso pelos dentes 

• dois maltr.::;Jiihos olhos no frango 

• noite 

• estrada em campo deserto 

• uma arvore foihada 

• dais maltracilhos pr6x1mos a arvore olhando sua cope 

• um par de bolas corn os calcanhares juntos e os bicos 

separados 

• crepOsculc 

• estrada em campo deserto 

• uma arvore folhada 

• dois maltrap1lhos, o senhor e o escravo caldos no chao 

' •I 
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• noite 

• uma arvore seca 

• estrada em campo deserto 

• um maltrapilho deitado ao !ado da arvore 

• um maltrapilho olhando a lua 

• um par de bolas com os calcanhares juntos e os bicos 

separados 

A verbivocovisualidade de Samuel Beckett e inesgotavel. Paremos par 

aqui. Esperando Godot e um texto teatra! que poderia ser encenado sem que as 

personagens emitissem quaisquer das suas centenas de fa!as. Charles Chaplin nao !aria 

melhor. Ja o fez em cinema mas o Teatro aguarda seus "Carlitos". 

Em ultima instancia, se e que podemos falar de instancia ultima em se 

tratando de Samuel Beckett, Esperando Godot e um texto que, ao mostrar atos de espera, e 
um discurso sabre o tempo, proferido em Iugar nenhum, onde nada acontece. De certa forma 

o "tio'' Samuel e o paizao ou as you like it, o paisao dos road movies onde se pretende que o 

tempo pare, com alguns cineastas mostrando atitudes histericas de personagens em estradas 

e campos desertos. Sem h1sterias, Beckett aprofunda a questao. conjuga poucos e prec;sos 

signos e instaura aquela tal opacidade do poetico 

Em Esperando Godot quem age e a natureza 0 texto nos apresenta, 

sequencialmente, crepusculos e noite. arvore seoa e arvore folhada E o tempo, como a 

natureza no-lo-apresenta; e o tempo captado por Samuel e traduzido em situa<;oes cenicas 

insubmissas a teorias Para (o prezado) Erasmo Carlos o tempo despend;do em fumar um 

cigarm e rr,eio parece uma eternidade. Para Samuel Beckett tudo continuara bem enquanto 

Vladimir e Estragon permaneoerem esperando e batendo papa. Nao ha porque apressar-se 

Beckett, atraves de Vladimir e Estragon piay com tempo e espaqo, etern;dade e infinite Sabe 

que eles nao vem mesmo, que nao adianta ir atras, pois seria um absurdo correr atras do que 

esta atras. adiante, aqui, tudo ao mesmo tempo e em todos os espa<;os. Entao produz 

poemas cenicos muito c6micos, posto que tragicos. E pralica suas aer6bicas 

VLADIMIR- 0 ar esta cheio de nossos gritos 

\ 

' ,, 
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Abstrato? Extratos de ar. Gertrude Stein diz que o ar e Ia no que M no 

ar e que o ar e s6 de ar. Sem pretender polemizar, Beckett encontra mais que ar no ar: 

farfalhares, murmOrios, sussurros. Gritos tambem, como ja vimos. 

La, no que ha no ar, evita-se pensar. E de Ia que Beckett extra! lirismo: 

ESTRAGON - Entretanto vamos tentar conversar sem nos irritarmos, ja 

que nao somas capaz de estar calados. 

VLADIMIR - E verdade, somes como duas gralhas. 

ESTRAGON - E para nao pensar. 

VLADIMIR - Temos as nossas desculpas. 

ESTRAGON - E para nllo ouvir. 

VLADIMIR - Temos as nossas razOes. 

ESTRAGON - Todas as vozes mortas. 

VLADIMIR - sao como urn sussCJrro de asas 

ESTRAGON - De folhas. 

VLADIMIR - De areia. 

ESTRAGON - De folhas. 

SILENCIO 

VLADIMIR - Faiam todas ao mesmo tempo. 

ESTRAGON - Cada uma para si mesma 

SILENCIO 

VLADIMIR - Dir-se-iam que segredam. 

ESTRAGON- Murmuram. 

VLADIMIR - Sussurram. 

ESTRAGON - Farfalham. 

SILENCIO 

' ,, 



VLADIMIR - Que e que elas dizem? 

ESTRAGON - Falam da vida delas. 

VLADIMIR - Nao lhes basta terem vivido. 

ESTRAGON - Nao podem fugir a falar disso. 

VLADIMIR - Nao lhes basta estarem mortas. 

ESTRAGON - Nao e suficiente. 

SILENCIO 

VLADIMIR - E como um rumor de penas. 

ESTRAGON - De folhas. 

VLADIMIR - De cinzas. 

ESTRAGON- De folhas. 

SILENCIO PROLONGADO 

VLADIMIR - Diz qualquer coisal 

ESTRAGON - Estou a procurar 

SILENCIO PROLONGADO 

137 

VLADIMIR (COM ANGUSTIA) D:z qualquer COisal. Nao :mporta o 

que. Mas fc:lal43 

"Certamente essas vozes farfalhantes, murmurantes, que vem do 

passado. sao as vozes que exploram os mis:enos da existencia e do ser ate os !:mites 

extremes ca angOst1a e do sofrimento. "" 

43 BECKETT, SamueL Teatro de Samuel Beckett. Lisboa Arcadia, sem data. ps. 91, 92, 

93 
44 ESSLIN. Martin. op. cit, p. 54. ._ 
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