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RESUMO 

Este trabalho compreende uma elaborac;:tlo c~nica a partir de pesquisa de 

campo e a reflexao sobre esse exerclcio artistico. Fundamentado em Peter 

Burke, o processo de composic;:ao popular foi analisado e aplicado ao material 

encontrado em campo. Tendo como base as proposic;:oes artlsticas de Helie 

Oiticica, a arte e a motivadora do estado de criac;:ao. A danc;:a popular 

apresenta-se como material estetico e poetico, isto e, o conteudo e a forma do 

fazer artlstico. 

Em Cananeia, literal sui do estado de Sao Paulo, existem danc;:as e festas 

tradicionais que permanecem vivas no cotidiano do pescador artesanal. 0 

foco deste estudo e a danc;:a do caic;:ara em seu contexte de festas. 0 baile de 

fandango, a festa do Divino Esplrito Santo, a Reiada e o cotidiano caic;:ara 

foram documentados em fotografias, video e audio e organizados a partir da 

vivencia em campo e de laboratories de criac;:ao, formando um repertorio 

expressive que abarca, alem das imagens e sons, danc;:a, musica, objetos, 

discurso e gestualidade. Essa e a base para o desencadeamento do estado 

de criac;:ao vivenciado dentro da estrutura de composic;:ao elaborada. 

A leitura c~nica proposta que, inicialmente seria um espetaculo teatral, tomou 

a forma de um evento, constituido de uma serie de apresentac;:oes em 

Campinas e Paulinia. Danc;:a, musica e multimeios preencheram o espac;:o 

c~nico onde os universes tradicional e contemporaneo foram reunidos na 

forma generosa da arte. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ... 
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INTRODU<;AO 

PASSA DO JRMAO 
PARA DUTRO /RMAO 

PASSA DO IRMAO 

PARA OPAl 
PASSA DOPA/ 

PARA A MAE 

PASSADA MAE 
PARA OAV6 

PASSADOAV6 
PARAAAV6 

PASSADAAV6 
PARA A BISA V6 

DEPO/S PARA 0 B/SA V6 
DUTRA BISA V6 

DUTRO B/SAV6 
TO DOS 

TO DOS 
TO DOS 
SEMPRE 

SEMPRE 
SEMMORRER 
EMSEGREDO 

PARA TODOS 

Carmem Meira Cunha 
agosto I 1997 

Ezequiel, urn canoeiro da llha do Cardoso, no municipio de 

Cananeia, localizado no literal sui de Sao Paulo, no Vale do Ribeira, ha 

duzentos quilometros da capital, convidou-me para realizar urn trabalho de 

resgate da cultura tradicional caiyara. 1 Fui introduzida no Bairro de Sao 

Paulo Bagre por ser urn povoado que mantem a tradic;:ao de danc;:ar o 

fandango. Atraves de visitas ao local, aprendi danyar o fandango e fiz urn 

levantamento das festas de que os moradores de Sao Paulo Bagre 

1 Cai93ra refere-se aos habitantes do litoral de Sao Paulo e Rio de Janeiro. Alguns autores, 
como Aurelio Buarque em seu Dicionario, indicam o habitante de Cananeia 
especificamente. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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participam. Em pouco tempo, ja estava inserida no povoado, conhecia suas 

festas e o ambiente onde vivem. 

Partindo do pressuposto que a danya popular e fonte estetica e 

poetica para a danya cenica, este trabalho prop6e uma leitura cenica da 

danya do fandango. 0 desafio era a elaborayao cenica a partir da pesquisa 

de campo sabre a danya do fandango do literal sui do Estado de Sao Paulo. 

Foram utilizados equipamentos para a captayao de audio, imagens e 

audiovisuais para o registro de material e de analise dos elementos 

expressivos encontrados em campo. 
2 

0 fandango de Cananeia e urn baile tocado por viola e danyado, na 

maioria das vezes, pelos mais velhos. E realizado nas festas de casamento, 

ajut6rios ou dia santo como o dia de Reis, de Sao Paulo, de Nessa Senhora 

Aparecida e outros. Existem duas formas de fandango: o valsado e o batido. 

0 valsado, chamado tambem de rasta-pe ou bailado, e a danya de pares 

que rodopiam entrelayados pelo salao, como na valsa. 0 batido, ou bate

pe, e uma forma de sapateado praticado com tamancos de madeira. Esse 

tamanqueado e intercalado por palmas e dan9ado pelos homens, 

acompanhados pelas damas que, sem bater os pes, valseiam junto aos 

cavalheiros. 

As modas3 antigas, que nao se dan9am mais nas festas e bailes da 

regiao, eram compostas por varia96es do fandango valsado, dan9ado nos 

bailes de hoje, e pelo fandango batido, que ja nao e praticado ha, 

aproximadamente, trinta anos. Por vezes, a moda antiga era valsada, por 

vezes, batida e, por vezes, batida e valsada. Algumas modas antigas foram 

presenciadas nos bailes apenas uma vez, durante os quatro anos de 

pesquisa, como uma tentativa bern humorada dos danyadores de lembrar e 

danyar essas modas. Do valsado, foram gravados o Vilao de Len9o, o 

Manjericao e o Sapo; do batido, apenas o Anu foi danyado e registrado em 

vfdeo. Posteriormente, dois violeiros, em especial, mostraram os pes do 

2 0 professor Paulo Bastes Martins coordenou as atividades de os multimeios. aqui 
representados por video, audio, fotografias e cinema 18 mm. 

3 
Termo usado pelos cai<(llras para designar as diferentes cantigas e dan<(lls do fandango. 
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batido e cantaram algumas de suas modas, tornando-se conhecidos, 

tambem, o bate-pe da Serrana, da Nhaninha, da Sinsara Caloado e da 

Andorinha. As nogoes do batido ampliaram-se no evento experimental, 

realizado em agosto de 1997, em Campinas e Paulfnia. Nesse evento, 

dancei o batido junto com os dangadores caigaras. 

"Antigamente tinha Fandango bate-pe, eu dancei muito fandango 

bate-pe no tempo do tamanco", conta Leonardo Policarpo de Freitas, em 

depoimento videografado. 

Durante a aprendizagem do fandango, as festas peri6dicas, ilustrado 

a seguir (Cicio das Festas), mostravam-se fortes e coloridas. 

A maioria dessas festas estao registradas em video, audio e 

fotografia. Ha um video, com sessenta minutes de duragao, denominado 

"De Festa em Festa. Olhadelas no Universe Caigara", com os depoimentos 

que formam a linha narrativa, mostrando o cotidiano, as festas e a danga 

dos moradores de Sao Paulo Bagre e seus camaradas. 

A partir das vivencias e registros, as caracterfsticas predominantes 

da danga caigara sao: a alternancia dos pes e o pulso do eixo vertical; 

existe um movimento basico do valsado e outro do batido, transformado 

pelos diferentes dangadores. No trabalho corporal, e praticado o movimento 

basico e suas variagoes, criando outras formas de dangar o fandango. 0 

corpo e trabalhado em tres perspectivas: o corpo regional, que abriga o 

movimento basico, o individual, apresentando todas as variagoes e o 

universal, que permite a criagao de outros movimentos. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • -
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Natal Reiada 
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Sao Paulo 

Carnaval 

Semana Santa 

Sao J olio Batista 

padroeiro de Cananeia 

Folia do Divino Romaria da Bandeira e festa do 

Divino 



10 

Nos bailes de Cananeia, foram percebidos movimentos simples e 

cheios de detalhes em que cada dangador realiza sua interpretavao do 

movimento coletivo. A danga e as festas estao intimamente ligadas ao 

cotidiano caigara, na sua vida simples, na lida com o mar e a mata. A 

canoa, o remo e o gerival, um tipo de rede de pescar, foram sendo 

assimilados e formando um repert6rio de objetos. 0 interior das casas e 

seus quintais, a raga de mandioca e a casa de farinha, registradas em fotos, 

fazem parte da construvao do ambiente cenico, que foi guiada pelas visitas 

ao local, confirmando que a danc;a do fandango e uma danga participativa. 

Movimentos simples inseridos em eventos sociais em que cada um e parte 

integrante e mesmo que o indivfduo nao dance, sua presenga contribui para 

a realizavao da testa. 

A memoria de um tempo primeiro, de antigamente, despontou nos 

depoimentos colhidos sobre as festas e as danc;as. Formada por textos, 

modes de falar e gestualidade, ampliou as possibilidades expressivas. Esse 

complexo expressive do repert6rio contem: movimentos de danc;a, ac;oes e 

gestualidade; musicas de fandango, Reiada, romaria e banda municipal; 

sons de badalo de sinos e estampido de rojoes; bandeira, tambor, pandeiro, 

tamancos e canto; bancos e cadeiras; imagens projetadas, ampliac;oes, 

paineis (retratos, trajeto, instrumentos, pesca) e imagens em movimento em 

um telae e em dois monitores de video; textos retirados de depoimentos e 

compostos na improvisavao a partir dos dados obtidos em campo e da 

forma de falar apreendida em campo. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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Foram recolhidos muitos fragmentos sensiveis do mundo cait;:ara. 

Esses fragmentos foram trabalhados esteticamente, compondo elementos 

expressivos. Desdobramentos foram sendo criados. Amplia<;:oes, repeti<;:oes, 

recortes e colagens desses fragmentos deram origem ao repert6rio usado 

na leitura cemica. A partir desse repert6rio, a montagem cenica come<;:a a se 

delinear; esses elementos expressivos foram organizados, de forma 

experimental, levando-se em conta a sistematiza<;ao de Peter Burke sabre o 

fazer popular e as propostas de Helie Oiticica para o fazer artistico. 

Burke analisa as manifesta<;:Oes populares da Europa no inicio da 

!dade Moderna, entre 1500 e 1800, propondo a existemcia de urn repert6rio . 

de formas e convent;:oes da cultura popular e a existemcia de uma estrutura 

de composit;:ao organizacional. Os fragmentos trabalhados esteticamente 

sao encadeados atraves de improvisa<;ao, repetit;:ao, redundancia, varia<;ao 

e adaptat;:ao. Nesse encadeamento, naveguei nos ambientes cait;:ara: o 

Mar, a Mata, as Festas, o Baile e a Memoria. Uma narrativa foi 

desenvolvida a partir da estrutura fixa das trilhas sonora e videografica. Os 

movimentos da dant;:a foram sugeridos num roteiro e realizados de forma 

criativa durante as apresenta<;:oes. 

Oiticica realizou e refletiu sua arte, oferecendo ao espectador 

experiencias criativas. Passou a criar campos de experimenta<;:oes e nao 

apenas obras para apreciat;:ao, propondo uma nova objetividade para a 

arte. Este trabalho nao tern a pretensao de retomar o percurso de Oiticica 

da cria<;:Bo de "urn mundo experimental" e da constru<;ao da "nova 

objetividade na arte"; o que interessa e o estado criativo apontado como 
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objetivo do fazer artfstico, tambem confirmado por Burke. As 

experimentagoes de Oiticica contribuem, ainda, para a montagem cenica no 

que diz respeito a liberdade do artista de apropriar-se de outras 

manifestat;:Oes expressivas e na percepgao do publico como seres criativos 

e participantes. 

Af esta a concepyao da leitura cenica: urn evento cenico que integra 

o espectador e a danga do fandango, atraves de elementos expressivos e 

da forma de composit;:ao popular, remetendo ao universe caigara. Esse 

evento, denominado Cicio das Festas, foi realizado em Campinas e 

Paulfnia, em locais diferentes, para publicos distintos. 0 processo de 

composiyao popular permite que urn repert6rio expressive forme diferentes 

performances, adaptando-se a publicos e objetivos diversos. No evento 

experimental, a leitura cemica foi reunida aos musicos e dangadores que, 

numa pesquisa de campo as avessas, vieram de Cananeia ampliar seu ciclo 

de festas participando de outre ciclo das Festas. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • -



Parte I 

DA CUL TURA POPULAR A ARTE CONTEMPORANEA 

1.1. ALGUMAS CONSIDERACOES SOBRE CULTURA POPULAR 

Cultura e a area de conhecimento e expressao humana ligada a vida 

coletiva. E urn sistema de representa9iflo do universe subjetivo e imaginative 

do homem social e processo supra individual que constitui "todo urn modo 

de vida" ou "o espfrito de urn determinado povo", segundo Vivian Schell in. 
1 

Ao mesmo tempo produto e produtora da sociedade, a cultura e o contexte 

que orienta a leitura das ac;:oes humanas e da forma de relac;:ao entre os 

homens. 

Neste trabalho, a cultura foi considerada em pluralidade, 

experimentando a aproxima9iflo de diferentes expressoes: reflexoes 

academicas, contato com a cultura popular e cria9iflo artistica. A vida do 

caic;:ara, a equipe da pesquisa, os versos do fandango, o gestual do 

pescador, a cria9iflo coreografica, as fotografias, o altar que recebe a 

bandeira do Divino, sao exemplos das intersecc;:oes que povoam este 

trabalho. Revela-se como urn mosaico, fruto fragmentado de 

interdisciplinaridade, ilustrado no texto a seguir: 

1 Schelling, V. A presen~a do povo na cultura brasileira. Ensaio sobre o pensamento 
de Mario de Andrade e Paulo Freire. Campinas, UNICAMP,1990: 



PRA TURMA DA GRAVA<:;AO 

AI, EU FICO MUlTO OBRIGADO 

VIERAM NA MINHA CASA 

E POR VOCES FUI PROCURADO 

CANANEIA ESTA CRESCENDO 

AI, SENHORES PRESTEM ATEN<:;AO 

MUlTO TURISTA CHEGANDO 

CONHECENDO 0 TUBARAO 

AI, ESTE TUBARAO E GRANDE 

QUE TODOS FICAM ADMIRADOS 

MANDARAM CHAMAR 0 REPORTER 

PARA SER FOTOGRAFADO 

QUANDO 0 REPORTER CHEGOU 

AI, 0 TURBARAO FOI FILMADO 

FOI 0 SEGUNDO DO MUNDO 

QUE PRO REPORTER FOI FALADO 

ELE FOI EMBALSAMADO 

E FICOU COM BONITA VISTA 

PARA CHAMAR ATEN<:;AO 

EM NOSSA CIDADE 0 TURISTA 

14 

moda do turarao composta por Leonardo Policarpo 
de Freitas, mestre da Bandeira do Divino e 
morador de Canam3ia 

A cultura popular esta em primeiro plano: foco de estudo, fonte 

estetica e poetica
1 

subordina a reflexao e a criagao cenica, ao mesmo 

tempo, que depende delas para ser descrita, documentada e assimilada. 

A ideia de cultura popular foi formulada pelos intelectuais europeus, 

que comegaram a considerar interessantes as expressoes do "povo", 

segundo Burke, "no final do seculo XVIII e inicio do XIX, quando a cultura 

•• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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tradicional estava justamente comec;:ando a desaparecer''2 0 interesse serio 

pela arte popular foi se desenvolver a partir de 1850, com a ameac;:a que a 

produc;:8o de massa exerceu sabre os objetos artesanais. 0 conceito surgiu 

acompanhado de interesses esteticos, intelectuais e politicos. Tornou-se 

forc;:a de oposic;:8o ao elitismo iluminista e forma de identidade das nac;:oes 

emergentes. Muitas e variadas perspectivas te6ricas passaram a 

estabelecer, desde entao, os conceitos de cultura popular e identidade. 

Trata-se de um campo interdisciplinar em que varias ciencias humanas 

como hist6ria, sociologia, antropologia, filosofia, etica e estetica se tocam, 

se confundem e se complementam. Neste trabalho, essas disciplinas nao 

foram aprofundadas teoricamente, mas foram emprestados delas conceitos 

e procedimentos. Nao ha definic;:8o de cada uma daquelas perspectivas de 

entendimento do universe pesquisado ou da forma apresentada. 0 

interesse principal e pesquisar a danc;:a popular e procurar um caminho em 

que ela se encontra com a danc;:a cenica, atraves cantata, da documentac;:ao 

e da recriac;:ao pela arte de algumas manifestac;:oes da cultura caic;:ara. 

A multiplicidade da cultura popular apresenta-se atraves de 

diferentes manifestac;:oes. Existe independente dos conceitos e suas 

hist6rias de formulac;:8o, entretanto, dialoga com eles. Segue seu curse 

expressando as diferentes concepc;:oes de um mundo nao institucionalizado 

e, tambem, apresentando formas distintas de apreensao da cultura 

hegemonica pelos grupos que nao detem o poder. Gomes e Pereira 
4 

apresentam-na como um modele alternative de conhecimento. E ambfgua, 

2 Burke, P., Cultura popular na !dade Modema. S. P., Companhia das Letras, 1989. p. 
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como aponta Ortiz
3 

tecendo uma leitura de Gramsci. Ora apresenta-se 

"conservadora, ora dinamica, ou simultaneamente tradicional e inovadora", 

reafirmam Gomes e Pereira?~ mostrando que existe a contestac;E!o e a 

aceita~ao dos valores hegemonicos. Os modelos impostos pela cultura 

dominante podem ser adotados ou modificados sob nova perspectiva na 

"a~ao dinamica da cultura popular" . 

Na sociedade global, o dialogo 

se intensifica, a comunica~ao e 

generalizada e sao raros os 

isolamentos. A cultura tambem se 

desenvolveu como industria; a 

produ~ao e consumo de bens culturais 

e a cultura de massa engendram o 

corpo popular, exemplificado no texto 

ao lado. No universo urbano, a cultura 

popular se globaliza encontrando 

identidade nos modelos importados 

como o funk, refletindo talvez, a for~a 

da hegemonia cultural americana, 

como propoe Ortiz ao interpretar 

Gramsci: 

31. 

TOCA LENHA NA FOGUEIRA, DESSE VIVER 

!LUMINA ESSE ARRAIAL. MEU BEM QUERER 

0 SERTAO VAl FLORIR PRAALIMENTAR 

CHOVENDO F ARTURA PRO HOMEM DESSE LUGAR 

ELA VOUEU 

PELA '>1DA A TRA.NSFORMAR 

ESTA NOlTE LINDA 

EMCULTURAPOPULAR 

E LA VOU EU EM CUL TURA TRANSFOIU\!AR 

ESSA NOITE LINDA 

PRA VOCE E EU BRINCAR 

ESSA NOlTE LINDA 

PRA VOCE E EU DA'l<;:AR 

Parte da mUsica Pra Voce e Eu Danyar . 

Autoria de Eline Mesquita Almeida 

Sao Luis do Maranhao. Disco: 

Brincando no Arraial ill, 1996. 

3 
Ortiz, R. A conciencia fragmentada. R. J., Paz e Terra, 1980. p. 61 

4 
Gomes e Pereira, Mundo encaixado. B. H., ltatiaia, 1992. p. 23. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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"As culturas populares se inserem no interior de uma totalidade que 

as incluem e as transcendem: a sociedade global"s 

Nao se pede falar de independencia cultural, entretanto, observam

se diferentes visoes de mundo, sem esquecer as influencias impostas e 

adquiridas, que atuam na transformac;ao continua das tradic;oes. 

A fragmentac;ao da cultura popular, ainda segundo Ortiz, e uma 

forma de resistencia a ideologia dominante. Por apresentar-se heterogenea 

opoe-se ao projeto globalizador de conhecimento do mundo. Dessa 

maneira, nao participa da construc;ao da 16gica hegemonies em que tude e 

todos estao contidos numa ordem comum. "A fragilidade da ordem social se 

insere ainda na dificuldade que encontram as concepc;oes de mundo em se 

tornar homogeneas. Neste sentido toda fragmentac;ao e um espac;o 

potencial de 'resistencia' social".6 

A representac;ao fragmentada da cultura popular e a materia prima da 

poetica do trabalho de criac;ao desenvolvido. Neste trabalho, foi mantida a 

heterogeneidade da cultura popular, escolhendo-se a apresentac;ao 

simultanea de dados sabre o fandango, as festas e o cotidiano caic;ara. 

Assim, nao ha uma descric;8o da cultura do literal mas, como resultado de 

pesquisa, a possibilidade de diferentes leituras para os espectadores, 

atraves de uma avalanche de informac;oes sensoriais. 

0 recorte foi definido tendo consciencia dessa discussao que 

relativiza o universe cultural, mostrando sua amplitude e complexidade, 

contribuido atraves do contato, documentac;ao e recriac;ao pela arte 

5 Ortiz, op. cit., p. 78. 
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contemporanea, de expressoes do universo caivara. 0 objetivo deste 

trabalho e a produvao de uma leitura cenica da danva do fandango em seu 

contexto de festas, atraves da organizavao de fragmentos esteticos 

recolhidos em campo. Para tanto, foi analisado o processo de composivao 

popular, adaptados seus preceitos, e utilizados na criavao cenica. 

lnstantes registrados em imagens e sons, momentos vivenciados em 

campo e pedavos das hist6rias de vida dos caivaras sao reorganizados. Foi 

construida, pelo fazer artfstico, uma nova representavao, tambem 

fragmentada, ambigua como a cultura popular e conflituosa como a 

convivencia em campo. Foram tecidos alguns pontos de comunica9ao entre 

as expressoes culturais em questao, reflexao academica, cultura popular e 

criavao artfstica. A fragmentavao e acolhida quando encontrada na cultura 

popular, acentuada pela situavao subjetiva das relavoes pessoais em 

campo, retrabalhada na simultaneidade cenica e oferecida ao publico para 

que, incluindo sua visao pessoal, realize sua propria leitura. 

1.2. A PESQUISA DE CAMPO 

1.2.1. Perspectiva antropol6gica 

A base deste trabalho foi conhecer a danva do fandango por viola 

numa comunidade que mantem viva a tradi98o de danvar e festejar. Rituais 

religiosos e profanos sao realizados no municipio de Cananeia do qual urn 

6 
Ortiz, op. cit., p. 89. 
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pequeno bairro, Sao Paulo Bagre, se destaca por manter o costume de 

fazer bailes de fandango. Quinze casas abrigam uma comunidade que 

realiza a cada ano o ciclo das festas baseado no calendario catolico. 
7 

Durante cinco anos, foram vivenciadas as festas realizadas nesse bairro 

formado por uma vila de pescadores artesanais: uma pratica muito proxima 

dos postulados antropologicos e, pode-se afirmar que esses procedimentos 

metodologicos foram emprestados da antropologia; foi utilizado o 

instrumental antropologico como forma de encontro entre o fazer artistico e 

a cultura popular. 

Ao som de viola, rabeca, bandolim, surdo e pandeiro, os moradores 

se reunem no salao comunitario de Sao Paulo Bagre e danc;:am ate 

amanhecer o dia. Na memoria dos mais velhos, o fandango batido, 

sapateado com tamancos, esta sempre presente e, em algumas 

oportunidades, esses senhores e senhoras tentam com alegria lembrar-se 

das diferentes coreografias e passos das modas antigas. A pesquisa de 

campo, entendida como processo de aceitac;:ao e aprendizado de valores 

culturais diferentes dos nossos, compreendeu a participac;:ao da 

pesquisadora em tais festas e do registro de imagens e sons com o apoio 

de equipamentos. 

Roberto Da Matta escreve em seu livro Relativizando que a 

pesquisa de campo e justificada abstratamente como "um modo de 

buscar novos dados sem nenhuma intermediac;:ao de outras 

7 0 padre da par6quia acompanha as diretrizes da CNBB, orientando as praticas religiosas 
atraves das comunidades eclesiasticas de base, participa da organizac;:ao das festas, da 
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consciemcias, sejam etas as do cronistas, dos viajantes, dos 

historiadores ou dos missionaries que andaram pela mesma area ou 

regiao".s Fui a campo com meu proprio corpo e com os ethos e ouvidos 

mecimicos dos equipamentos de muttimeios. A pesquisa foi 

compartithada das agoes e eventos em que os informantes se tornam 

companheiros. Houve uma retagao direta com os dangadores e fotioes, 

visitados desde 1993, e com etes dancei, conversei, cantei, enfeitei o 

salao e os andores dos santos, troquei receitas culinarias e contribui 

com recursos diferenciados, oferecendo fotografias, fitas gravadas, 

"caronas" para o hospital ou para o mercado, por exempto, e dividindo 

os afazeres domesticos como cozinhar e varrer a casa. Na vivencia em 

campo, fui construindo uma retagao de colaboragao e respeito entre os 

agentes envotvidos. 

A escolha de merguthar numa pequena comunidade e aprender 

com eta a danga e suas praticas festivas esta inserida na tendencia 

atual da antropotogia, que vem colocando uma tente de aumento em 

pequenas comunidades complementando o trabalho realizado da 

analise das macroestruturas, em que se inserem os grupos humanos. 

Cardoso
9 

escreve, num artigo sabre pesquisa de campo, que "sua 

fungao e tornar visfvel aquetas situagoes de vida que estao 

escondidas e que, s6 por virem a luz, sao elementos de denuncia do 

status quo". 

pratica do culto nas pequenas capelas espalhadas pelas vilas e da colonia dos 
pescadores, incentivando, a sua maneira, a religiosidade popular. 

8 Da Matta, R. Relativizando. 1987. p. 146. 
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0 contato direto que, teoricamente, e objetivo e clare, ganhou 

subjetividade ja na primeira visita, quando questoes referentes aos 

valores de troca se apresentaram: a primeira questao era se devia ou 

nao pagar em dinheiro a hospedagem, uma vez que a prefeitura local 

estava apoiando com recursos financeires. Desde o primeiro contato, 

foi considerada a existencia das diferengas entre pesquisador e 

pesquisados, com a consciencia de que somes tao estranhos para os 

caigaras quanto eles para n6s, mas essas diferengas nao eram 

localizadas de imediato. 

A medida que as visitas em campo se ampliavam, as relal(5es 

foram tornando-se complexas. Usando as palavras de Da Matta "seria 

possfvel dizer que o elemento que se insinua no trabalho de campo e 

o sentimento e a emol(ao. Estes seriam, para parafrasear Levi-Strauss, 

os h6spedes nao convidados da situayao etnografica. E tudo indica 

que tal intrusao da subjetividade e da carga afetiva que vern com ela, 

dentro da retina intelectualizada da pesquisa antropol6gica, e um dado 

sistematico da situayao". 10 

21 

0 corpo a corpo do campo coloca em primeiro plano a condiyao de 

relativizal(ao dos paradigmas culturais. 0 pesquisador, carregando na 

bagagem te6rica pressupostos e hip6teses, disp5e-se a enxergar a vida 

tradicional atraves dos olhos dos natives. E uma proposta ousada: um 

indivfduo despe-se de seus parametres e procura o ponte de vista do outre 

num exercfcio de reaprendizado cultural. Para Da Matta, "a Antropologia 

9 
Cardoso, R. Aventura Antropol6gica. R. J., Paz e Terra, 1986. p. 95. 
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social toma como ponto de partida a posic;:ao do outro, estudando-o por 

todos os meios possfveis",
11 

colocando lado a lado as diferenc;:as 

deflagradoras das inumeras possibilidades de relac;:oes e representac;:oes 

humanas. 

Foi encontrada, na pratica da pesquisa de campo, uma forma de 

comunicac;:8o entre sociedades distintas, sem que uma se sobreponha a 

outra e se fac;:a mais importante, mais desenvolvida ou mais justa. Passando 

novamente a palavra a Da Matta "e muito importante constatar como a 

antropologia social, sobretudo pela pratica das viagens, tern levado muito a 

serio o que dizem os 'selvagens', como pensam os 'primitivos', qual a 

racionalidade dos grupos tribais. Pois foi realizando este trabalho de 

aprender a 'ouvir' e a 'ver' todas as realidades e realizac;:oes humanas que 

ela pode efetivamente juntar a pequena tradir;ao da aldeia perdida na 

floresta amazonica, desconhecida e ignorada no tempo e no espac;:o, 

submetida a todas as explorac;:oes polfticas e economicas, com a grande 

tradir;ao democratica, fundada na compreensao e na tolerancia que forma a 

base de uma verdadeira perspectiva da sociedade humana. lsso fez com 

que a antropologia social desenvolvesse uma tradic;:8o distinta das outras 

ci€mcias humanas, pois com ela ocorre a possibilidade de recuperar e 

colocar lado a lado, para urn dialogo fecundo, as experiencias humanas". 12 

Entretanto, os relacionamentos humanos que fazem essa ponte entre 

as diferentes sociedades desenvolvem-se nas diferenc;:as. Para que o 

10 
Da Matta, R., op. cit .. p .169. 

11 
Da Matta, R., op. cit., p .150. 

12 
Da Matta, R., op. cit., p .150. 
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pesquisador possa se abster de valores pr6prios para integrar outra 

comunidade e vivenciar novas experiencias "depende invariavelmente da 

dist~mcia social" e de urn "sentimento de segregagao", acrescenta Da Matta. 

Nota-se que o movimento de aproximagao e distanciamento do pesquisador 

em relagao a comunidade pesquisada e de pulsagEio, urn vai e vern 

constante. Da Matta sintetiza que "vestir a capa do etn61ogo e aprender a 

realizar uma dupla tarefa que pode ser grosseiramente contida nas 

seguintes formulas: transformer o ex6tico no familiar e/ou transformer o 

familiar em ex6tico". 13 

Apesar da figura do pesquisador nao 

ser estranha para os moradores do bairro, 14 

como se observa na letra do fandango 

transcrita adiante, algumas questoes 

surgiam e os intrigavam, sempre 

questionando os valores diferentes: qual o 

objetivo da pesquisa, qual a quantidade de 

dinheiro envolvida, qual a relagao de 

trabalho com a universidade. 

No fandango ao lado, percebe-se 

que ser fotografado e uma situagEio familiar 

para o pescador que participa da festa com 

A festa do dia quinze 

Para n6s foi tilo gozado 

N6s queria viajar 

De canoa embandeirada 

Na chegadinha do porto 

Nos fumo fotografado 

Eu aqui com meu colega 

Numa viage que fizemo 

Nos fumo fotografado 

Na hora que n6s cheguemo 

Para ficar mais bonito 

Amigo segure o remo 

Letra de uma moda de fandango 

valsado 
gravada no baile de Reis de 1994 no 

salao comuuitano. 

13 
Da Matta, R., op. cit., p .150. 

14 
Houve duas pesquisas realizadas no bairro: uma tese de mestrado em Ciencias Sociais 
na USP e o Laudo de Ocupa!(ao da Comunidade de Sao Paulo Bagre, utilizado nesta 
dissertagao como fonte de dados, ver bibliografia. Alem desses dois trabalhos, soube de 
um programa feito pela RTC e de uma gravagao feita por "uns americanos" que nao 
consegui localizar. 
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sua canoa embandeirada. Nessa situagao, o caic;:ara tem participagao ativa, 

pois, segurar o remo "para ficar mais bonito" implica selecionar como e o 

que deve ser fotografado. Com esse exemplo, atenta-se para a 

reciprocidade no movimento pulsante de aproximagao e distanciamento nas 

relac;:oes estabelecidas em campo. 

Os primeiros informantes foram as crianc;:as e as senhoras; tateando 

o terreiro desconhecido, procurou-se uma porta para relac;:Oes mais 

verdadeiras. No baile, aprendi a danc;:ar o fandango e o fato da 

pesquisadora ser mulher deixava os pescadores curiosos e suas esposas 

enciumadas. 

1.2.2. Contato, conflito e aceita~ao 

Nas duas primeiras viagens fui sozinha e, a partir da terceira, levei a 

familia: minha filha brincava na areia com as outras crianc;:as, meu marido 

sa fa de madrugada para pescar e eu me envolvia nas produc;:oes das festas. 

Esse foi um passo importante no percurso de aceitagao da minha pessoa 

pelos caic;:aras, enquanto mulher eu nao era compreendida sozinha. A 

presenc;:a da familia aliviou alguns conflitos principalmente no momenta do 

baile. Apesar de aproximar-me das mulheres casadas, ainda nao foi essa a 

atitude que as fez aceitar, com confianc;:a, minha aproximagao dos musicos 

e danc;:adores. S6 vim ter confirmada a aceitagao da mulher do mestre da 

Reiada, por exemplo, depois de quatro anos e meio de pesquisa, no dia em 

que foi apresentada a edic;:ao do video "Oihadelas no Universe Caic;:ara". 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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Depois da apresentac;:ao no salao comunitario, onde sessenta e quatro 

pessoas assistiram ao video, Dona Antonia me chamou num canto e 

comentou: "Eu nao sabia que voce pensava tanto na gente". Na despedida, 

no dia seguinte, depois de uma longa entrevista sobre o fandango batido, 

ela disse: "0/ha, quando voce inventar uma brincadeira, pode vir chamar 

e/e, viu?". 

A preocupac;:ao era sempre 

a de estar dividindo, aceitando e 

contribuindo, mantendo a 

investigac;:ao como resultado 

natural da convivencia. Os sinais 

de aceitac;:ao ou negac;:ao da 

pesquisa eram colecionados 

como tesouros. As entrevistas e 

gravac;:oes eram bern vindas 

durante a romaria do Divino 

Espfrito Santo quando, ao 

perguntar onde poderiam ser 

colocados os equipamentos de 

gravac;:ao, indicaram a mesa 

principal da casa, junto a 

bandeira do Divino, 

Prn tunna da grava~o 

Eu fico muito obrigado 

Vieram na miuha casa 

Por voces fui procurado 

Canaueia est\ crescendo 

Ai. senbores prestem aten~ao 

Muito turista chegando 

Conbecendo o tubarao 

Esse tubarao e grande 

Que todos ficarn admirados 

Mandaram chamar o rep6rter 

Para ser fotografado 

Ai quando o rep6rter chegou 

0 tubarao foi filmado 

Era o segundo do muudo 

Que pro rep6rter foi falado 

Ai, chamarrita abaixa o galho 

Que eu niio posso mais cantar 

Chame outro violeiro 

Pra cantar no men Iugar 

Letra da moda do Tubarao, 

composta por Leonardo Policarpo de 

Freitas. 0 primeiro e o Ultimo verso 

sao variaveis, no caso, o primeiro foi 

urn improviso e o Ultimo, urn verso 

recorrente. 
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os instrumentos musicais, os santos, a vela acesa, as fotografias dos 

parentes e, em diversas casas, o aparelho de televisao. Os versos 

improvisados, exemplificados na primeira estrofe do fandango ao lade, 

tambem indicavam aceitayao. 

1.2.3. Perspectiva da arte 

Aprende-se, com a metodologia antropol6gica, anotar a vivemcia no 

caderno de campo e preparar cada visita com antecedencia, porem os 

procedimentos para uma pesquisa em artes, ao mesmo tempo que sao 

pr6ximos, diferenciam-se dos procedimentos das ciencias humanas, 

repetindo a alternancia entre o ex6tico e o familiar intrinseco da pesquisa 

de campo. 

0 estudo de uma estrutura social analisa os dados procurando de 

certa forma assimilar os conflitos apresentados nas relacoes em campo, 

lancando mao de todo o instrumental das ciencias humanas para compor 

urn quadro geral da sociedade estudada. Para tanto, os estudiosos utilizam 

mapas geograficos e geneal6gicos, assistem e documentam os rites e 

anotam as formas de subsistencia entre tantas outras atividades. Os 

aspectos existenciais da pesquisa de campo, como sao chamados por Da 

Matta, superam a neutralidade cientifica. "E precise pensar em que espaco 

se move o etn61ogo engajado na pesquisa de campo e refletir sabre as 

ambivalencias de urn estado existencial onde nao se esta nem numa 

sociedade nem na outra, e no entanto, esta-se enfiado ate o pescoco numa 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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e noutra. A situa<;ao privilegiada e confusa de estarmos aculturados e em 

duas culturas ao mesmo tempo"
15 

e trazida, na analise antropol6gica, para 

dentro dos dados recolhidos em campo. Para a arte e esse conflito que 

alimenta o estado de criac;:ao, sensibilizando a emo<;ao para serem 

recolhidas as impressoes em campo. 

Nesse trabalho, a subjetividade, a emoc;:ao e a visao fragmentada da 

comunidade estudada, ao inves de apresentarem-se como obstaculos ou 

dificuldades, formam uma base de apoio para a elabora<;ao expressiva e 

poetica dos resultados apresentados. Cardoso argumenta rapidamente 

sobre essa rela<;So de proximidade entre a arte e a antropologia, citando 

Mintz, Willis e Redfield. Discorre sobre orientac;:oes te6ricas nao-positivistas 

que "apontam novos lugares para a subjetividade do observador. E nao se 

trata do subjetivismo descontrolado invadindo o campo da reflexao racional, 

mas sim da natureza intersubjetiva da rela<;So entre o pesquisador e seu 

informante". 16 0 processo artfstico, argumenta ainda, e um mergulho 

subjetivo, o qual "revela um aspecto da imagina<;ao que tambem faz parte 

de muitas realidades sociais".
17 

Danc;:ando o fandango e conversando sobre ele, participando das 

festas, auxiliando na manufatura dos enfeites e aderec;:os e nas produc;:oes 

necessarias para a realiza<;ao do evento, foram recolhidos dados 

importantes para o entendimento sociol6gico, porem nao me detive nas 

relac;:oes analiticas. Atraves da cria<;ao artfstica, foram elaborados, 

15 
Da Matta, R., op. cit. p. 153. 

16 
Cardoso, R., op. cit., p. 102. 

17 
Cardoso, R., op. cit., p. 101-102. 
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relacionados e apresentados, simultaneamente, dados concretes, objetivos 

e subjetivos do universe cai<;:ara. Foram deixados expllcitos os conflitos e 

ambivalencias vivenciados na pesquisa de campo. A subjetividade e urn 

instrumento do fazer artistico que atraves da "comunica<;:ao simb61ica supoe 

e repoe processes basicos responsaveis pela cria<;:ao de significados e de 

grupos". 18 

0 objetivo e produzir urn terceiro espa<;:o, que nao e 0 academico 

nem o cai<;:ara, e o espa<;:o cenico em que o contexte do fandango e recriado 

e apresentado ao publico que tern, entao, a oportunidade de mergulhar nas 

sensa<;:oes da pesquisa de campo, do campo cai<;:ara de Sao Paulo Bagre. 

Usando imagens, sons, palavras, ritmos e movimentos entrou-se num 

universe comum, familiar tanto para o sujeito academico, como para o 

sujeito tradicional, para o artista e para o publico. Ao mesmo tempo, 

espelhou-se e negou-se o familiar, apresentando-se diversas perspectivas 

de representa<;:ao. Esta-se novamente defronte da antropologia que propoe 

"o encontro entre pessoas que se estranham e que fazem urn movimento de 

aproximat;:ao" e e neste momenta "que se pode desvendar sentidos ocultos 

e explicitar rela<;:oes desconhecidas" .
19 

18 Cardoso, R., op. cit., p. 101-102. 
19 Cardoso, R., op. cit., p. 103. 
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1.3. NOVA OBJETMDADE NAS FESTAS E DANCAS POPULARES 

Esta proposta de uma leitura cenica, a partir das festas e danyas 

populares, pode ser compreendida atraves das proposigoes artisticas de 

Helio Oiticica, em especial de sua concepyao de arte como motivadora de 

urn estado de criayao. De acordo com Favaretto, a obra do artista plastico 

compreende a busca neoconstrutivista que, contribuindo na formacao das 

tendencias de vanguarda, construiu uma "nova objetividade" da antiarte 

brasileira. Nessa nova objetividade, Oiticica amplia as possibilidades da 

criayao e aproxima arte e vida, desmaterializando a obra, ao mesmo tempo, 

que estetifica o cotidiano. Faz parte da vanguarda experimental das 

decadas de 60 e 70, que tern na "participayao o objetivo principal de suas 

teorias poeticas",20 trabalha para "eliminar toda relayao de representagao e 

conceituayao que porventura haja carregado em si a arte. 0 sentido de arte 

pura atinge aqui sua justificayao 16gica. Pelo fato de nao admitir a arte, no 

ponto a que chegou seu desenvolvimento neste seculo, quaisquer ligay5es 

extra-esteticas ao seu conteudo, chega-se ao sentido de pureza. Pureza 

significa que ja nao e possivel o conceito de arte pela arte, ou tampouco 

querer submete-la a fins de ordem politica ou religiosa". 21 

A etica nao se distingue da estetica e a arte nao tern como funyao a 

criayao de objetos para a apreciayao, mas sim a motivayao de urn estado 

de criayao. Esse deslocamento da arte transforma o espago estetico em 

20 Teles, G. M. Vanguarda Europeia e Modernismo no Brasil. R. J., Record, 1987. p. 
400. 

21 
Oiticica, H. "Aspiro ao Grande Labirinto" apud Favaretto, C. A lnven~ao de Hiilio 
Oiticica. S. P., USP, 1992. p. 66. 
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espac;:o de vivemcias descondicionantes, o espectador de destinatario torna

se protagonista "descobridor e continuador de propostas".
22 

A arte passa a 

ser um exercfcio imaginative que, ao compartilhar com o publico a 

experiencia da criac;:ao, busca desalienar o individuo e torna-lo objetivo no 

seu comportamento etico-social. 

Brecht, em seu teatro experimental, utiliza a expressao nova 

objetividade contra a subjetividade expressionista, concentrando no objeto 

"todas as coisas, inclusive o elemento objetivo" 23 Essa concepc;:8o 

brechtiniana nao sera usada, pois este trabalho insere-se melhor nas 

propostas do experimentalismo brasileiro, que desfaz a segmentac;:ao entre 

as artes na construc;:8o da expressividade e utiliza o fazer artistico na 

estimulac;:8o do estado de criac;:ao tanto do artista quanta do publico. 

Para Oiticica, "os princfpios que regem a posic;:8o critica e criativa da 

vanguarda brasileira sao o resultado dos desenvolvimentos construtivos no 

Brasil: antropofagia oswaldiana, arquitetura moderna, arte concreta e 

neoconcreta, a experiencia de Lygia Clark e a sua. Assim, a estrategia 

adequada e a 'antiarte', pois esta vincula a atitude criativa [ ... ]as exigencias 

de ordem etico-indiviual, e as sociais gerais".24 

Voltada ao mesmo tempo para a criac;:8o de um mundo experimental 

que amplie o imaginative dos individuos, e para a solidificac;:ao cultural da 

vanguarda brasileira, a antiarte, mobilizada pela vontade construtivista 

geral, visa a "nao apenas martelar contra a arte do passado ou contra os 

22 Favaretto, C., op. cit., p. 67. 
23 

Bonheim, G. Brecht -A Estetica do Teatro. p. 135. 
24 

Favaretto, C., op. cit., p. 154. 
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conceitos antigos [ ... ] mas criar novas condic;oes experimentais, em que o 

artista assume o papel de 'proposicionista' ou 'empresario' ou mesmo 

'educador'. 0 problema antigo de fazer uma nova arte ou de derrubar 

culturas ja nao se formula assim - a formulac;iio certa seria a de se 

perguntar: quais as proposic;oes, promoc;oes e medidas a que se devem 

recorrer para criar uma condic;ao ampla de participac;iio popular nessas 

proposic;oes abertas, no ambito criador a que se elegeram esses artistas".25 

A arte popular carrega o sentido geral de arte pura conceituado por 

Oiticica, em que forma, conteudo e vida dos artistas se confundem na 

"atitude criativa". Sem a preocupac;ao de produzir uma obra, o artista 

popular transita entre o cotidiano, a representac;iio e a simbolizac;ao. 0 

"mundo experimental" proposto na nova objetividade e vivenciado, na 

dimensao da tradic;iio, pelo artista popular. Quer dizer, na vida tradicional 

do caic;ara existe a pratica "imaginativa", estruturada pela forma de 

composic;iio popular, em que diferentes formas de expressao - musica, 

danc;a, representac;ao e elaborac;oes plasticas - se articulam em improvises, 

adaptac;oes, variac;oes, repetic;oes e redundancias. 

Expressao corporal, objetos, lugares, coisas e linguagens sao alguns 

dos elementos conjugados no sistema de manifestac;oes ambientais 

desenvolvidos por Oiticica. Tais elementos sao constitutivos, tambem, das 

manifestac;oes populares que tern, na atividade coletiva, seu poder criadoL 

Assim, a partir do conceito de nova objetividade compreendem-se as festas 

e danc;as populares. "Oiticica prefere a expressao 'nova objetividade' em 

25 Oiticica, H. "Aspire ao Grande Labirinto" apud Favaretto, C. A lnven~ao de Helio 
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Iugar de' novo realismo' ou ' realismo', porque o seu interesse esta voltado 

para a cria~o de 'urn mundo experimental', cuja objetividade esta fundada 

na supera~o da individualidade da produc;:ao e das representac;:oes que a 

tomam possfvel. A cria~o desloca-se da identifica~o mftica com o artista 

para praticas (ac;:oes, comportamentos) que produzem o deslocamento da 

arte (da produ~o de obras) para o movimento inventivo (manifestac;:Oes). 0 

imaginario de Oiticica (como se explica no parangole, na antiarte ambiental) 

e aquele que se interessa, nao pelos simbolismos da arte, mas pela func;:ao 

simb61ica das atividades, cuja densidade te6rica esta exatamente na 

suplanta~o da pura imaginac;:ao pessoal em favor de urn 'imaginativo' 

coletivo". 26 

ldentifica-se, assim, a nova objetividade nas artes populares, em que 

o estetico e a a~o cultural sao uma coisa s6. A experiencia coletiva do 

"estado de cria~o· esta ligada a uma estrutura tradicional que propicia aos 

participantes a liberac;:ao da fantasia e a renova~o da sensibilidade, como 

nas proposic;:oes de Oiticica. 

0 envolvimento e a dedicac;:ao do artista faz com que sua arte 

alcance seu valor simb61ico e atinja o interior do indivfduo, "depende da fe 

de cada urn". 
27 

0 depoimento do mestre da Bandeira indica a dimensao da 

experiencia do artista popular que chega a sentir-se Deus, diante da sua 

capacidade criativa: 

Oiticica. S. P., USP, 1992. p. 155. 
26 Favaretto, C., op. cit., p. 87. 
27 

Depoimento sobre religiosidade popular gravado por Marcos Pereira em "Musica Popular 
do Nordeste - 2". 
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"Eu pelo minimo eu fiz alguns milagres, sabe, eu acho que eu 

pedi pra Deus, acho que Deus me escutou. Que h8 quatro anos 

atras no Parana, na Barra de Paranagua, na 1/ha das Pescas, 

estava um menino desenganado de encefalite, um garoto, talvez 

tivesse um ano de idade, entao, e/es pediram pra mim cantar no 

menino, m§? Pra ver se Deus ajudava que e/e sarava. Mas nao 

deu tempo de levar o menino em casa, ele estava quase 

morrendo, eles deixaram assim, o menino em cima do trapiche 

mesmo, assim coberto com um lenr,;ol, Ia uma ventania danada. 

E eu cantei, sabe, cantei Ia uns quinze minutos. Pois nao e que 

esse menino sarou? Ta forte hoje! Entao quando eu vou Ia, e/es 

me chamam de Deus: 0 Deus de Cananeia". 
28 

Busquei, na vanguarda brasileira, a legitima<;ao das manifesta96es 

expressivas como arte. A narra<;ao tradicional, diz Lyotard, tern o "carc~ter 

orgEmico"29 do ideal modemista. 0 "can:~ter totalizante", que alavancou e 

destruiu o projeto moderno, e retomado em menor escala na arte p6s

moderna. 0 Manifesto Neoconcreto de 1959 
30 

aponta a transcendencia do 

mecanisme moderno a favor de uma arte similar aos "organismos vivos". A 

arte neoconcreta e urn "organismo estetico", que ocupa urn Iugar no "espa9o 

28 
Depoimento gravado em entrevista sabre a Festa do Divino Espirito Santo em Cananeia, 
junho de 1994. Consta no video "De Festa em Festa, parte integrante desta disserta~o. 

29 
Lyotard, J. F. 0 pos-moderno explicado as crianc;as. Lisboa, Don Quixote, 1987. 
p. 60. 

30 
Teles, G. M., op. cit p. 406. 
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objetivo" e transcende-o pelo experimentalismo, reformulando suas 

significagc5es. 

Esse "totalitarismo moderno" foi redimensionado no p6s-modernismo 

e a "grande narrativa universal" deu passagem para as "pequenas 

narrativas". No mundo p6s-moderno, a "hist6ria universal",
31 

a "lfngua 

universal" 32 e toda a universalidade idealizada no projeto moderno foi 

relativizada. A certeza das "Luzes", segundo Lyotard, desfez-se frente ao 

"enfraquecimento da crenya e da descoberta do pouco de realidade da 

realidade, associada a invenyao de outras realidades". 33 Entretanto, as 

"pequenas narrativas", as "micrologias", que formam a identidade que h8 

nas sociedades tradicionais, como a dos pescadores de Cananeia, 

conservam o sentido de unidade generalizado na modernidade e o "carater 

organico" retomado pelo movimento neoconcreto da vanguarda 

experimental. A arte popular, atraves das lentes da nova objetividade, 

somam-se conquistas das artes brasileiras de vanguarda para compor a 

estetica contemporanea. 

"0 ecletismo e o grau zero da cultura geral contemporanea. ,,3
4 

Segundo Gil, "a arte contemporanea instalou-se precisamente com o 

estilhayar das certezas"; nao apresenta uma estetica nem etica pr6prias, 

nao vem acompanhada de um discurso que a legitime, como "os que 

31 Teles, G. M., op. cit. p. 49. 
32 Teles, G. M., op. cit. p. 79. 
33 Teles, G. M., op. cit. p. 20. 
34 Lyotard, J. F. op. cit., p. 19. 
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acompanhavam os movimentos vanguardistas". 0 ecletismo traz "uma 

estranha coexistencia de todos os gostos".35 

Percebe-se, af, a retomada das proposicoes pre-modernistas - como 

a utilizac;:Bo da representac;:Bo, da figurac;:Bo ou da narrativa - nao como a 

rejeicao ao modernismo, pois formas e proposicoes modernas sao tambem 

encontradas, porem, separadas de seu discurso. A ausencia de discurso 

somam-se as iniciativas individuais, ao contrario dos movimentos, em 

func;:Bo dos quais os artistas se reuniam. Gil sintetiza essa reflexao quando 

diz que "a universalidade torna-se paradoxalmente local, regional ou 

individual - sem regra, sem direc;:Bo, sem discurso universalists; cada artista 

vale agora por si, independentemente do valor dos outros, que se legitima 

curiosamente tambem por si, quer dizer, por nao exigir discurso 

legitimador" .
36 

Volto, entao, a procura do contemporaneo. Valorizando o estado 

criativo e as multiplas formas de expressao, encontro, na danca e na musica 

caicara, caminhos para a composic;:Bo da leitura cenica, em que sao 

considerados fragmentos expressivos tanto os elementos formais da arte 

popular, quanta os elementos encontrados no cotidiano caicara. A arte se 

confunde com a vida. 

35 Gil, J. "Desafio da Arte Contemporanea", Folha de Sao Paulo. Cademo Mais. 
36 Gil, J. "Desafio da Arte Contemporanea", Folha de Sao Paulo. Cademo Mais. 
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1.4. COMPOSICAO POPULAR E A BUSCA DE UMA ESTRUTURA CENICA 

Procurando urn ponte de contato entre a danc;:a tradicional e a 

contemporanea, encontram-se as formas e processes de composic;;8o da 

cultura popular, apresentados por Peter Burke,
37 

que contribufram para o 

entendimento do fandango do literal paulista e apontaram propostas 

objetivas para a leitura cenica. No fazer artfstico, foi usada a analise das 

manifestac;:Oes populares como base para uma criac;;8o cenica, manipulando 

os fragmentos apreendidos em campo e articulando os elementos 

expressivos com a propriedade do fazer popular. Com esse procedimento, 

foi aberta uma fenda nas diferenc;:as entre estes dois universes - cenico e 

popular- estabelecendo uma forma de comunicac;;ao entre eles. 

A analise de Burke contempla a Europa entre 1500 e 1800, 

aproximadamente, e discorre sobre danc;:a, musica, sermoes, contos e 

teatro. Trata-se de urn vasto territ6rio e de urn grande perfodo de tempo, o 

que lhe permitiu somar informac;:oes suficientes para concluir como seria o 

processo de composic;;8o da cultura popular. Atraves do estudo desses 

processes e, apesar das caracterfsticas de seu trabalho serem distintas da 

pesquisa aqui realizada, existe, no fandango, uma estrutura semelhante a 

generalizac;;ao apresentada por ele. 

Burke inicia sua analise das estruturas da cultura popular referindo-

se ao seu processo de transmissao. 0 cotidiano das sociedades pre-

industriais, com suas atividades artesanais, envolvia cada indivfduo na 

transmissao e preservac;;ao dos valores culturais recebidos de gerac;:oes 
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anteriores e passados para seus descendentes. Todavia, alguns homens e 

mulheres se destacavam com suas praticas culturais - eram os curandeiros, 

ferreiros, menestreis e atores entre outros. Percebe-se, entao, que a 

transmissao se apresenta em duas instancias, a cotidiana e passiva, regida 

pelas atitudes e habitos do dia a dia, e a dos "portadores ativos" 38 das 

tradig5es cultura, que sao os artistas populares. 

Uma vez definidas as diferen99s de atuac;iio na transmissao da 

cultura popular, Burke destaca o "cenario",39 onde se apresentavam as 

tradi96es. Afirma que o contexte fisico em que aconteciam os eventos 

influenciava no resultado das manifesta96es expressivas. Aconteciam 

dentro das casas, na igreja, nas estalagens e tavernas e a forma do evento 

se apresentava diferente, adaptado a cada um destes ambientes. Nesse 

universe expressive, em que o cenario social emoldura situa96es cotidianas 

de perpetuac;iio cultural e recebe artistas populares, as tradi96es sao 

atualizadas atraves da contribuic;iio individual de cada portador, seja ele 

ativo ou passive. 

"Criam;;a, crianr:;;a mesmo, era um anjo. Entao, as mulheres mais 

velhas tinham vontade de fazer danr:;;ar as crianr:;;as, ensinar as 

crianr:;;as ... ensinar as crianr:;;as, e eu tambem era crianr:;;a, ensinar 

e/es ... Entao dancei com a minha primeira dam a, ta com quarenta 

e oito anos, primeira dama que eu dancei, me ensinaram. 

37 
Burke, P., op. cit. 

38 
Burke, P., op. cit., p.115. 

39 Burke, P., op. cit., p. 132. 
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Ensinaram a danr,;ar batido, fandango va/sado, eu aprendi com 

eles, os mais velhos ... no tempo dos mais velhos, as mulheres 

mais velha, que tinha. Entao eu peguei a danr,;a com eles". 
40 

Diz o ditado que "quem conta um conto aumenta um ponto" e Burke 

mostra como. A cultura popular era assimilada e propagada pela 

transmissao oral. Quando uma frase nao era compreendida, podiam ser 

tomadas duas atitudes: repetia-se a frase como foi ouvida, mesmo tendo 

perdido o significado, ou criava-se uma frase nova para substituf-la. A 

contribuir,;So pessoal nao era valorizada, a autoria era comumente negada 

pelos artistas. A tradir,;So era anterior aos seus portadores, portanto, cada 

um aprendia com os mais velhos e os artistas nao estavam livres para 

"inventar o que quisessem•. Por esquecimento, despreocupar,;So, habito ou 

mesmo por vontade entretanto, faziam "suas varia¢es pessoais dentro de 

uma estrutura tradicional".
41 

Os musicos de Cananeia "seguem a risca" OS apontamentos de 

Burke, recriando as composic;:oes tradicionais e suas pr6prias composic;:oes 

a cada vez que cantam suas modas. Um verso que diz "levanto bem cedo", 

na repetir,;So da musica transforma-se em "acordo bem cedo" ou "me levanto 

cedo", mostrando que a forma fixa nao e valorizada. 

Quanto as formas tradicionais, Burke indica a existencia de um 

repert6rio limitado que se repetiu e se multiplicou em incontaveis variac;:oes. 

Os diferentes generos, em outras palavras, as diferentes formas de 

40 Entrevista de Joao Romao, 1996, em sua casa. Consta no video "De Festa em Festa, 
Olhadelas no Universe Caiyara". 

41 Burke, P., op. cit., p. 138. 
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expressao como danc;:a, canto, canyao, par6dia, entre outros, eram 

compostos por elementos preexistentes, parte do repert6rio tradicional. 

Esses elementos, mais ou menos prontos, eram articulados em temas e 

variagoes. E interessante notar os versos de fandango abaixo descritos. 

Encontram-se os mesmos versos, com ligeiras variagoes em brincadeiras e 

cantigas infantis em outras regioes do Brasil. 0 primeiro e cantado numa 

brincadeira de roda, "Eu fui no Toror6" e os outros sao reconhecidos na 

cantiga "Se esta rua fosse minha". 

"Dance dance minha gente 

Que uma noite nao e nada 

Se nao dant;ar agora 

Quanta mais de madrugada" 

Eu fui no ToroP6 

Beber tlgua niio ache 

Achei bela morena 

Que no Toror6 deixei 

Aproveite minha gente 

Que uma noite niio e nada 

Seniio dormir agora 

Dormira de madrugada 

Oh. Mariazinha, 

Oh, Mariazinha 

-p;ntrarti na roda 

E ficartl sozinha 

Sozinha eu niio fico 

Nem hei de ficar 

Tenho o Fulaninho 

Para ser meu par 



Cidade de Canam3ia 

Cidade de Cananeia 

Eu vou mandar /adrilhar 

Eu vou mandar /adrilhar 

Ai meu bem, s6 por isso eu conheqo a turia 

A minha turia dobrada 

Com pedrinhas de brilhante 

Com pedrinhas de brilhante 

Para meu bem passear 

Para meu bem passear 

Ai meu bem, s6 por isso eu conher;o a turia 

A minha turia dobrada" 

40 

r-----------------------------. 

Se essa rua, se essa ruafosse minha 

Eu mandava eu mandava ladrilhar 

Com pedrinhas com pedrinhas de brilhante 

Para o meu, para o meu amor passar 

Burke aponta urn paradoxo a partir desses procedimentos de 

aprendizado transmissao e atualizagao da tradigao oral: a mesma melodia 

era diferente, pois o cantor tinha a liberdade e o habito das varia~oes, 

enquanto diversas melodias eram iguais, pois continham a mesma frase ou 

motive recorrente. 

0 autor mostra, ainda, que o processo de composigao popular 

consiste em diferentes combina~oes das formas e motives que compoem o 

repert6rio popular, existindo combina~oes prontas, recorrentes como o 

proprio repert6rio, e denomina-as "esquemas". A performance do artista 

popular nao e formalmente fechada, como no processo de transmissao. 0 

artista popular mantem o estado de criagao e nunca repete literalmente uma 

apresentagao. 
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Em Cananeia, foi gravado o baile de Reis de 1994. Teve infcio as 

vinte e uma horas e terminou por volta de onze horas da manha do dia 

seguinte. Sao quase dez horas de musicas, em sua maioria modas do 

fandango. Nessa amostragem, encontram-se as letras do fandango caic;:ara 

com caracterfsticas de composir;:8o popular, apontadas por Burke. 

As modas seguem um esquema prefixado, conhecido e respeitado 

pelos cantadores, tambem chamados de modistas. Gada moda e cantada 

cinco ou seis vezes, ou ate mais. Entre uma e outra repetir;:8o da letra da 

musica, ha estrofes improvisadas ou recorrentes em outras musicas e 

modas do fandango. Sao estrofes chamadas de versos m6veis. A parte da 

musica oferecida para o improvise e a estrofe que faz a passagem entre 

uma vez e outra que se canta a moda e, por vezes, tambem no infcio 

escutam-se versos improvisados. Quando o cantador nao tem a ideia do 

verso improvisado, lanc;:a mao de algum outre verso conhecido, 

preenchendo o vazio de uma improvisar;:ao que nao aconteceu, e um 

"elemento de auxilio", como denomina Burke. 

Outre esquema e o da despedida. No final da danc;:a, para acabar a 

moda, canta-se a despedida, avisando os danc;:adores e tocadores que a 

moda esta no fim, pois o cantador tem a liberdade de repeti-la quantas 

vezes achar adequado. Em Cananeia, por vezes, e cantada duas 

despedidas, a primeira estrofe e "uma despedida a toa, para dois nao vale 

nada': e a segunda e despedida "pra acabar com esta moda". A despedida 

e parte de um esquema presente em varias manifestac;:oes populares, 

muitas danc;:as e musicas brasileiras usam "dar a despedida". 
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Outro esquema, vinculado ao improvise, tambem reconhecido como 

elemento de auxflio, e o verso recorrente. Sao versos que encaminham 

improvises, por exemplo, o verso "eu aqui e meu camarada". Muitas 

estrofes comer;am dessa maneira, desenvolvem-se em improvises ou 

encadeiam uma estrofe conhecida para ser encaixada no verso m6vel: 

Eu aqui e meu camarada 

Meu camarada e mais eu 

N6s podemo mora junto 

Gada um come do seu 

Eu aqui e meu camarada 

Tamo bem apare/hado 

De viola de rabeca 

De pandeiro do outro /ado 

Eis algumas despedidas: 

Vamos dar por despedida 

Que a viola vai rodar 

Vamo acabar com essa moda 

Pra outra poder toar 

Eu vou dar por despedida 

Agora sim e verdade 

Vou partir meu coraqao 

Para vera humanidade 

Eu aqui e meu camarada 

Meu camarada e mais eu 

Essa noite nao demora 

Quanto mais de madrugada 

Eu aqui com meus co/ega 

Quando n6s dois se ajuntamo 

fazemo chorar a pedra 

E adepois tambem choramo 

Vamos dar por despedida 

Eu aqui e meu camarada 

Uma despedida a toa 

Para dois nao vale nada 

Vamos dar por despedida 

Que eu nao posso mais cantar 

Vai vir outro violeiro 

Pra deixar no meu Iugar 
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Percebe-se que a diversidade das formas apresentadas por Burke e 

fruto da extensao regional de seu inventario e a diversidade encontrada em 

Cananeia e resultado da observayao direta e repetida de urn mesmo grupo 

de danc;:adores e cantadores. 

Utilizando sua analise para a danc;:a na dimensao do indivfduo, 

observam-se em cada urn variac;:oes de urn mesmo movimento. Burke 

esclarece que as contribuic;:5es individuais vao sendo somadas ao repert6rio 

tradicional atraves das repetic;:oes e da transmissao oral que acolhe as 

variac;:oes e inovac;:oes pessoais. Na danc;:a brasileira, Rodrigues tambem faz 

uma reflexao sabre a relayao entre o coletivo tradicional e a forma com a 

qual o indivfduo o interpreta e transforma. Segundo a autora, "a linguagem 

coletiva e uma matriz que se mantem viva devido as peculiaridades e aos 

significados que cada pessoa imprime ao movimento"42 Cada danc;:ador atua 

criativamente, tornando rica e variada a danc;:a simples do fandango. Essa 

condiyao criativa permite, como tecnica de composiyao popular, as 

adaptac;:oes, variac;:oes, combinac;:oes, simultaneidade, repetiyao, 

redundancia e improvises. 0 estado criativo do musico e do danc;:ador refaz 

as articulac;:oes que estruturam o repert6rio a cada vez que sao cantadas ou 

danc;:adas. 

A situayao de improvise se apresentava constante, em maior ou 

menor grau, dependendo da pessoa e do genero do evento realizado, 

conforme analisa Burke. Para tanto, elementos de auxilio eram utilizados 

nas criac;:oes repentistas dos artistas populares. Frases estereotipadas, 
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versos ou motivos conhecidos eram usados como forma de ganhar tempo, 

permitindo uma pausa na sequencia criativa. As repetiy6es e a redundimcia 

tambem dariam "urn alivio da pressao da criayao continua". Assim, o artista 

popular seguiu, transmitindo as tradiy6es, ao mesmo tempo que somando 

suas contribui96es individuais. 

"Na cultura popular, a variayao individual, tal como a variayao 

regional, deve ser vista basicamente em termos de seleyao e 

combinayao".
43 

0 emprego de formulas e motivos recorrentes na 

composiyao permite a assimilayao de novas historias, cany6es ou 

movimentos ao repertorio tradicional. Assim, a atualizayao e absorvida, os 

acontecimentos recentes sao "percebidos em termos do velho". 

Nas produy6es caiyaras, esta presente a estrutura de composiyao 

popular analisada por Burke. 0 autor, entretanto, reconhece que "todas as 

obras de arte podem ser analisadas em termos de repetiy6es, lugares-

comuns, motivos, esquemas e variay6es", nao apenas a cultura popular. 

Formulas e esquemas estao presentes nas artes de muitas epocas e 

lugares. A tradiyao oral, contudo, mantem restrita a tentativa de modificayao 

das estruturas formais da arte. A fixayao atraves da escrita possibilita 

diminuir o uso de formulas, ampliar as historias e criar personagens mais 

individualizados, por exemplo. A grande diferenya entre as artes popular e 

erudita, nos termos do autor, e que a ultima nao se prende necessariamente 

42 
Rodrigues, G. Bailarino - pesquisador - interprete: processo de forma!faO. R. J., 
FUNARTE, 1997. p.31. 

43 Burke, P., op. cit., p. 170. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • f) 

• • • • • • • • 



45 

a regras pre-estabelecidas. "A inova~o consciente se tornou mais facil, nao 

mais refreada pelas tecnicas de composi~o oral".
44 

A experimenta~o artistica foi desenvolvida tendo por base a 

composic;:ao popular, ao mesmo tempo que foi percebida e assimilada a 

liberdade do artista contemporaneo. 0 fazer artistico foi ampliado, 

misturado com a vida, ao conceber a arte como a expressao da 

potencialidade criadora. Existe, na composi~o popular, um caminho para a 

liberdade. A estrutura, que lhe da forma, aparentemente limitante, e o apoio 

de onde brota a expressao do individuo. 0 exercicio criativo nao se 

restringe mais a um artista, talentoso e unico, passa a ser oferecido a todos 

que participam de uma testa, de um baile ou de um evento. 

Retoma-se, aqui, a reflexao de Oiticica, considerando que "o 

problema do comportamento criador, de como encarar a cria~o. do ato 

criador como tal etc., importa muito mais".45 Nessa perspectiva, o potencial 

criador desloca a fun~o da arte. A realiza~o de obras passa a segundo 

plano e a arte torna-se provocadora do estado de cria~o. A aproxima~o 

com a arte popular mostra um solo fertil, de onde brotam individuos 

criadores. As aspirac;:Oes da vanguarda brasileira estao solidificadas nas 

festas e danc;:as populares. Mestres de bandeira, modistas e danc;:adores 

expressam sua individualidade no convivio social, ou seja, na estrutura 

coletiva. Vista dessa maneira, a estrutura da composi~o popular colabora 

para a liberdade do artista, e reciprocamente, a liberdade do artista 

contemporaneo permite a apropria~o das regras e normas da arte popular. 

44 
Burke, P., op. cit, p. 171. 
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FANDANGO EM CANANEIA 

2.1. CANAIIJEIA: ASPECTOS REGIOIIJAIS E HISTORICOS 

Cananeia e um municipio localizado no literal sui de Sao Paulo, hB 

duzentos quiiometros da capital. Constitufdo pela llha de Cananeia, do 

Cardoso e llha Comprida, abrange uma por9ao do continents e outras 

pequenas ilhas que salpicam a regiao. Por serem pr6ximas uma das outras, 

formam-sa entre elas bra9os de mar chamados de Mar Pequeno e Mar de 

Dentro. Situada no Vale do Ribeira, faz parte do Complexo Estuarine 

Lagunar lguape - Cananeia, considerado pela ONU um dos principais 

ecossistemas do mundo. Parte Mata Atlantica, parte manguezal, essa 

regiao e atualmente considerada Area de Prote98o Ambiental e esta sujeita 

as leis de preserva98o controladas pelo IBAMA. 
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A ocupa9ilo da regiao nao foge a da extensao costeira do pals, como 

diz Mussolini: 1 pequenos grupos de pescadores artesanais formam grande 

parte da ocupa9ilo do literal brasileiro. Vilas pequenas que mantem o modo 

de vida tradicional sao encontradas de norte a sui pontuando a beira mar. 

Este estudo se atem a um desses pontes, o bairro de Sao Paulo Bagre, 

localizado na llha de Cananeia. Formado por quinze casas 

aproximadamente, seus moradores mantem o costume de fazer bailes de 

fandango por viola, romaria para o Divino Espirito Santo, Reiada para os 

santos reis, procissoes e festas peri6dicas durante o ano todo. Os 

habitantes desse literal sao chamados cai98ras, assim como a popula9ilo 

litoranea de todo o estado de Sao Paulo e Rio de Janeiro. 

ILHA DO CARDOSO 

PLANTA DE S!TUACAO 

1 
Mussolini, G. Antropologia cai~ara. R. J., Paz e Terra, 1980. 
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A cultura cai<;:ara e formada pelas influencias de portugueses, Indios 

e negros, que receberam influencias de outras tantas culturas e de seus 

desenvolvimentos hist6ricos. E importante salientar que essas influencias 

sao sistemas culturais em continua adapta!(8o e reelabora!(8o. 0 mestre 

Cascudo esclarece, afirmando que "Portugal era geografica, hist6rica e 

etnologicamente um resume da Europa. Suas conquistas na Asia e Africa 

trouxeram mais lendas que especiarias. Mas tudo era entregue a uma 

constante elabora!(8o popular que desfigurava o material longfnquo. 

Quando o reexportava, ja levaria o invisfvel 'made in Portugal'. Com o 

colono branco vieram mites de quase toda a Europa, diversificados e 

correntes no fabulario lusitano".
2 

Como Portugal, o Brasil tambem e 

multicultural e transformador, aglutinador de conhecimentos populares. 

lzaltino de Campos, o pescador Kiko, e um dos poucos moradores 

com ascendencia negra. Ao ser perguntado sobre a origem do fandango 

respondeu: "Pra ca ... pra mim acho que esse fandango faz parte dos negros, 

ne? Pra mim, sim. Porque os pretos e que se dedicam mais, ne? 0 branco e 

dificil. Tocou pra fandango, pra Batido, e sempre os pretos que estao, ne? 

que sao mais ... " 

A origem do fandango e preponderantemente europeia, com 

influencia arabe. Kika fala de si, de sua ascendencia, de sua percep!(8o da 

dedica!(8o negra as festas e dan9as. 

A arte mesti<;:a sofreu, e sofre, influemcias diversificadas. Existem 

registros do convfvio do fandango iberica com a dan<;:a negra, referente a 

2 
Cascudo, l. C. Cultura popular brasileira. B. H., Jtatiaia, 1979. p. 23. 
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regiao da Bahia, sobre as dan«;as e costumes da corte. "lindley notou 

(1802) que os principais divertimentos da cidade eram os religiosos - festas 

de santos, procissoes de freiras, semanas santas - apreciadlssimas pelas 

senhoras. E informa (tradu98o resumo de Afonso Tunay) que 'em algumas 

casa de gente mais fina ocorriam reunioes elegantes concertos familiares, 

bailes e jogos de cartas. Durante os banquetes e depois da mesa bebia-se 

vinho de modo fora do comum, e nas festas maiores apareciam guitarras e 

violinos, come«;ando entao a cantoria. Mas pouco durava a musica dos 

brancos, deixando Iugar a sedutora dan«;as dos negros, misto de 

coreografia africana e fandangos espanh6is e portugueses". 
3 

Leonardo Policarpo de Freitas, urn mestre de Bandeira do Divino, 

chamado de Jacare, tala da origem da romaria: "Essa romaria vem, como 

assim, como ideia, ou como? Como eu falei pra voce, foi fundado pelos 

portugueses, os portugueses que trouxeram ela para Cananeia, entao, 

naquela epoca que e/es trouxeram, aqui s6 tinha a chegada e tinha tres 

despedidas: do Rosano, a despedida do Senhor dos Passos e a (nao e 

possfvel entender), eram as tres despedidas principal; fora essas tres e que 

a gente foi inventando, ne? Af, foi aparecendo aque/es trovadores bons, 

antigos. Eles faziam aquelas toadas, faziam despedida, ai, foi aparecendo. 

Como eu mesmo ja fiz umas tres, e tenho umas despedidas bonitas, eu ate 

cantei em Sao Paulo Bagre umas duas". Jacare e artista popular, portador 

ativo de tradigoes. Suas composigoes enriquecem, preservam e renovam a 

cultura cai«;ara. 

3 Pinho, W. Saloes e damas do Segundo Reinado. S. P., Livraria Martins, 1942. p. 28. 



50 

Com essa visao heterogenea e dinamica da formayao das 

identidades culturais, pode-se conhecer o que se passou em Cananeia no 

infcio do seculo XVI: uma vila que, desde o descobrimento, e palco de 

misturas culturais. Este literal era, entao, o extreme sui do pafs, por onde 

passava o tratado de Tordesilhas no "meridiana de Cananeia".
4 

Enquanto 

na Europa, as autoridades polfticas e religiosas discutiam os limites do 

referido tratado, na America do Sui, os exploradores fincavam marcos e 

fundavam vilas. Disputas por territories e embarca!(Oes somavam-se as 

investidas de catequese e povoamento. Naus francesas, espanholas e 

portuguesas circulavam pela costa sui-americana, ancorando e it;:ando 

velas, em encontros e desencontros. A exploragao do Rio da Prata pelos 

espanh6is incentivou a busca de metais e pedras preciosas. Ja nessa 

epoca, tinha-se conhecimento da existencia de minerios nobres na regiao, 

que, nunca explorados em sua grandeza, ate hoje despertam cobit;:a e 

fundamentam projetos de desenvolvimento da regiao, como o proposto em 

1937, por Geraldo de Rezende Martins, para a implantayao de urn grande 

porto, acesso ferroviario e uma nova cidade projetada para a ilha de 

Cananeia. 

0 historiador Antonio Paulino de Almeida conta que, em 12 de 

agosto de 1531, Martim Affonso de Souza aportou em Cananeia. A viagem 

pela costa brasileira, de Pernambuco ao Rio da Prata, pretendia "colonizar 

a terrae fazer respeitar o seu pendao por aqueles mares", como deliberou 

4 
Almeida, A. P. Memoria Hist6rica sobre Cananeia. S.P., s/ed.,1963. p. 100. 
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D. Joao Ills A expedic;:Bo afonsina defenderia a colonia portuguesa, 

chamada Vera Cruz por Pedro Alvares Cabral, dos espanh6is e franceses 

que traficavam madeiras nobres. Pode-se imaginar quantas visitas 

receberam essas ilhas na epoca de definic;:Bo dos limites das colonias 

recem descobertas. Varies historiadores afirmam que America Vespucio ali 

aportou em 1502 e, em 1503, aportou a expedic;:Bo de Gon~lo Coelho e a 

de Juan de Solis e Vicente lanez Pinzon, "que deixara em terra cinco ou 

seis castelhanos".
6 

Naufragos e colonizadores aliavam-se aos natives 

formando vilarejos e povoados. A esquadra de Martim Affonso, que aportou 

em Cananeia em 1531, como "a primeira expedic;:Bo colonizadora", nas 

palavras de Almeida, ja encontrou urn povoado "com uma populac;:Bo 

mesti~ de cerca de duzentos individuos descendentes daqueles primeiros 

povoadores, - portugueses e espanh6is- que ali viviam ha 30 anos".7 

Martim Affonso nao foi o primeiro a pisar o solo cananeeiense, 

porem, por sua ordem e sob a direc;:Bo de Pero Lobo, foi dali que partiu a 

primeira bandeira paulista8 em busca de ouro e prata. As informac;Oes sabre 

esse periodo sao bastante confusas. Os diaries de bordo indicam datas, 

lugares e fates, entretanto, por tratar-se de regioes desconhecidas, muitos 

sao os equivocos. Barras de baia eram consideradas rios, como o rio de 

Janeiro, rio de Sao Vicente e rio de Cananeia. Enganos como esses 

acompanhavam os exploradores. Os dados se apresentam, por vezes, 

incoerentes. As interpreta~oes dos fates pelos historiadores nem sempre 

5 
Almeida, A. P .• op. cit .• p. 101. 

6 
Almeida. A. P .• op. cit., p. 106. 
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coincidem. Notfcias contradit6rias indicam que, nessa epoca, ou mesmo 

antes, uma bandeira partiu de Sao Vicente para o Paraguai. Enfim, o que se 

sabe com certeza e da presen<;a de bandeirantes nessa localidade nos 

prim6rdios da coloniza98o. Almeida indica que a primeira mina de ouro do 

Brasil esta na regiao de Superagui que, naquela epoca, era da al<;ada de 

Cananeia. 

Em viagens desse porte, foram muitos os incidentes que tra<;aram 

novos rumos a nossa hist6ria.9
. Quante a Pero Lobo, o bandeirante que 

entrou para o sertao por Cananeia, nunca retornou de seu empreendimento, 

supostamente derrotado por espanh6is aliados aos indios natives. Em anos 

seguintes, foi feito um caminho "comunicando a Vila de Cananeia com a 

fazenda Potuna, em Curitiba"w "Essa vereda para o sertao", menos 

fngreme que a serra mais ao norte, foi percorrida por diversas bandeiras. 

Neste interior desenvolveram-se epopeias protagonizadas pelos europeus e 

os indios natives. Alian<;as e emboscadas, auxflios e trai96es sao indicadas 

nas hist6rias. 

Os registros dos diaries de bordo e das cartas enviadas as cortes 

contem muitos fatos hist6ricos, entretanto nao contemplam a cultura popular 

Tais informa96es, normalmente, sao apenas mencionadas como proibi96es 

de costumes tidos como indecentes pela a lgreja. Os jesuitas tiveram um 

importante papel na coloniza9ao de Cananeia. Suas estrategias sincreticas 

7 
Almeida, A. P., op. cit., p. 107. 

8 
Almeida, A. P., op. cit., p. 121. 

9 
Ver Memoria Historica sabre Cananeia de Antonio Paulino de Almeida, SP, 1963. 

10 
Almeida, A. P., op. cit., p. 127. 
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de conversao, provavelmente, interferiram nas tradic;:oes representativas de 

valorizayao do colonizador, que perduram ate hoje. Pouquissimas sao as 

informac;:oes sobre as festas e danc;:as populares do periodo colonial. Num 

capitulo denominado "lncidentes com os Vigarios", Almeida apresenta uma 

carta dirigida ao Sargento-mor pelo governador da Capitania de Sao Paulo, 

datada de 1804. Esta carta diz respeito as ofensas provocadas por um 

vigario, "o padre Manuel Pereira de Faria, presbitero secular e vigario 

colado na lgreja Matriz de Sao Joao Batista".
11 

Nesse documento, o Capitao 

General descreve certas assembleias em que, junto ao vigario, estavam 

presentes "huns reprehensiveis Muzicos". Com esse comentario, pinc;:ado 

dos documentos da epoca, tem-se conhecimento da existencia de musicos, 

indesejados pela lgreja. Outras manifestac;:oes artfsticas devem ter 

coexistido com as epopeias de dominayao, povoamento e conversao das 

populac;:oes nativas. 

Conversando com Mestre Maneco, morador de Cananeia e 

responsavel por uma das bandeiras do Divino que todo o ano percorre o 

municipio, sobre a origem dessa romaria, ele diz: "E muito antigo, meu 

senhor, isso e muito antigo demais. Quando eu era moleque, meu pai, 

minha mae, ja contavam de romaria de quando eles eram moleques, meu 

senhor, isso toda a vida existiu aqui". Dessa forma, conversando com os 

portadores das tradic;:oes e somando aos indicios apontados pela hist6ria, 

vai-se tecendo a cultura caic;:ara. As informac;:oes mais preciosas estao nos 

versos e na memoria dos informantes. Versos, preservados e renovados ao 

11 
Almeida, A. P., op. cit., p. 196. 
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mesmo tempo, mostram as velhas tradic;:oes atraves de novos olhares, uma 

hist6ria vivida e revivida ciclicamente. 

Os historiadores contam, ainda, que Cananeia se tornou conhecida 

por suas construc;:oes navais e, em 1782, chegava ao mais alto grau de 

desenvolvimento e perfeic;:ao. Como afirma Martins: "Correndo o nome de 

Cananea mundo afora amostrado no bojo de suas naus majestosas". 
12 

Desse apogeu seguiu-se urn perfodo promissor de cultura de cana e, mais 

recentemente, de arroz. Entretanto, quando o eixo de comercio foi desviado 

para Santos, a economia do municipio entrou em decadEmcia. Na decada 

de trinta, conforme Diegues, foi quebrada "o pr6spero ciclo da economia 

agricola". A populac;:ao de baixa renda "abandonava sistematicamente os 

campos de engenhos de beneficiamento de arroz e procurava fixar-se mais 

a beira da laguna, tanto a procura de terra, como a procura de alimentos e 

recursos disponfveis da natureza para garantir sua sobrevivencia".
13 

Cananeia estagnou-se. Dos grandes tempos da engenharia naval restam a 

habilidade e o conhecimento das madeiras da regiao. Das promissoras 

culturas agrfcolas restam lembranc;:as. 

Ainda, segundo Diegues, em meados da decada de trinta, na 

formac;:ao desses "pequenos deslocamentos populacionais"
14

, tres casais e 

quatro irmaos, "trazendo seus pais, c6njuges e filhos," instalaram-se na 

regiao onde hoje e o bairro de Sao Paulo Bagre. A vila que se criou ai 

12 
Martins, G. R. Canam!a. S/1, s/ed.,1937. p. 35. 

13 
Diegues, A. C. (ord). Laudo de ocupa.;ao da comunidade de Sao Paulo Bragre. S. P., 
lnstituto Oceanogratico, USP, 1989. p. 12 da parte "Cadastro Geral". 

14 
Diegues, A. C., op. cit., p.12 da parte "Cadastro Geral". 
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mantem-se num "relativo grau de auto suficiencia", 15 em consideravel 

isolamento, sustentando um modo de vida tradicional, que vern sendo 

estudado por pesquisadores de areas distintas como Antropologia, Meio 

Ambiente, Biologia, Sociologia e Artes. 

Quando vim da minha terra, meu bem 

Eu passei no Paraguai 

Uma moqa na jane/a, meu bem, 

De vestido de cambraia 

Com a mem6ria no dedo 

No peito sua medalha 

Quando vim da minha terra, meu bem, 

Eu passei no Paraguai 

Letra de uma moda antiga do fandango batido, recolhida em 

entrevista como mestre de Romaria Leonardo Policarpo de Freitas. 

15 
Diegues, A. C., op. cit., p. 3 da parte "Apresentayao". 
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2.2. 0 BAIRRO DE SAO PAULO BAGRE 

Joao de Deus de Souza e Joana Pedrina de Souza; Domingos de 

Campos e Antonia Duarte de Campos; Antonio Francisco de Souza e 

Antonia dos Santos Campos instalaram-se no atual bairro de Sao Paulo 

Bagre, Junto com eles vieram os irmaos Antonio Cardoso, Hernandes 

Cardoso, Amelia Cardoso e Julia Cardoso com as respectivas familias, Sao 

os antepassados recentes dos informantes que trouxeram com seus 

pertences as festas e a danr;a do fandango, 
16 

Como agricultores e 

pescadores fixaram-se na regiao onde enraizaram suas tradi¢es de 

produ98o e celebra9<3o, 

lzaltino de Campos, filho de 

Antonia dos Santos Campos e de 

Antonio Francisco de Souza, conta, 

em entrevista, que 0 fandango" oooe 

urne tradir;§o que vern de rnuitos 

anos, ne? 0 fandango, rneus pais, 

rneus av6s, ja falavarn no 

fandango, e urna tradir;ao rnuito 

antiga, e a gente tern que agoentar essa tradir;ao pra nao deixar acabar", 

Sao Paulo Bagre e uma vila na ilha de Cananeia, afastada oito 

quilometros do centro da cidade, Classificado como zona urbana, e 
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considerado "sftio" pelos moradores e bairro, pela prefeitura. Par sftio, as 

caiyaras entendem o local de vida tradicional, oposto a cidade. Confirma-se 

no Laude de Ocupa!fao da Cidade de Sao Paulo Bagre" que esse sftio 

"ainda apresenta, em seus aproximadamente sessenta anos de forma9ao, 

todo o conhecimento e a vivencia de uma cultura tradicional, de 

pescadores/agricultores e pescadores artesanais da regiao estuarine". 
17 

Alem do Mar Pequeno, o bra9o de mar que separa a ilha de 

Cananeia da llha Comprida, tres rios fazem a divisa do territ6rio: rio 

Coticare, lgaravi e o rio Bra9o Grande. Regiao de mangue e mata, a pesca 

de camarao e peixes e enriquecida com a coleta de caranguejos e 

crusUiceos. Na beira do mar ficam localizados as "partes", locais onde as 

pescadores deixam a canoa e alguns apetrechos de pesca, como o remo, 

as cuias, as redes e as caixas plasticas. Gada famflia tem seu porto, ligado 

a sua casa par um caminho pela mata. As tecnicas de pesca sao 

rudimentares e, par vezes, predat6rias. 0 manejo equilibrado, apoiado num 

conhecimento profunda e vasto dos ciclos da natureza, foi quebrada com a 

impossibilidade de manter "atividades consorciadas" entre pesca e 

agriculture. "lsto porque as autoriza96es para desmatamento s6 sao 

concedidas, pela autoridade competente, sob a apresenta9i§o, dentre outros 

documentos, do 'titulo' da terra, domfnio, devidamente inscrito no cart6rio 

de Registro de lm6veis" .
18 

Uma vez que a comunidade se caracteriza como 

posseira, na legisla9i§o imobiliaria, fica a merce das restri96es das leis 

16 
Ver diagrama geneal6gico em anexo. 

17 
Diegues, A. C., op. cit.. p. 11 da parte "Exposiyao de motivos". 
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ambientais. A pesca tornou-se, assim, a atividade basica de produr;ao. Sua 

pratica nao respeita as leis da "florestal"19 no que diz respeito ao tipo de 

instrumento usado e as epocas de coleta de peixes e camaroes. A "pesca 

de lanr;o" e praticada com redes, tarrafa ou gerival, urn pequeno arrastao de 

pescar camarao, assimilado per essa comunidade ha, aproximadamente, 

vinte anos. A comercializar;iio e pequena, feita na propria vila. 0 camarao e 

o produto mais procurado per turistas e comerciantes da cidade. Apesar da 

pouca produr;iio decorrente das tecnicas rudimentares, os moradores de 

Sao Paulo Bagre se mant€~m autonomos e nao sao empregados de 

ninguem. 

Pescador que sofre e o artesanal 

Quando o guarda vem se escondo no mangaf
0 

E os homem da lei, a fiscalizaqao 

E o gerival e o meu ganha pao 

Levanto bem cedo sem tamar cafe 

A minha mulher fica reclamando 

Quando estou dormindo me ponho a sonhar 

Com o gerival sem camarao entrar 

18 
Dh§gues, A. C., op. cit, p.16 da parte "Cadastro geral". 

19 
Tenno utilizado pelos moradores de Sao Paulo Bagre para referir-se a Policia Florestal. 

20 
Tenno utilizado pelos moradores de Sao Paulo Bagre, corruptela de manguezal. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • -



59 

0 feme e o motor de um cavalo s6 

Quando e chuva, chuva, quando sole so/ 

Veja quanto sofre o pescador 

Que trabalha tanto e nao tem valor 

Fandango do gerival, composto por Paulinho de 

Agrossolar, gravado no baile de Reis de 1994. E 

cantado em todos os bailes de fandango por 

viola de Sao Paulo Bagre. 

Mexirica, abacate, limao, maracuja e banana sao algumas frutas 

cultivadas pelos cai9<1ras. Eventualmente, o palmito e extrafdo. Ao redor 

das casas sao ainda cultivadas ervas medicinais e temperos para culinaria. 

Algumas galinhas sao criadas soltas e sem local definido para a postura, o 

que permite que o lagarto compartilhe os ovos com os pescadores em suas 

refeic;:oes. A mandioca brava e cultivada em locais afastados das casas. 

Tres casas de farinha sao utilizadas, atualmente, para fazer a farinha e o 

beiju com aquela mandioca. 0 equipamento para tal atividade, constitufdo 

pela roda, prensa e forno, e feito de madeira e chamado de "trafico" ou 

"aviamento". "No tempo dos antigos a gente tinha muita fartura" diz Joao 

Verfssimo. "Tinha feijao, mandioca, milho, ab6bora, melancia, cana, fruta de 

todo o jeito ... ", completa Dejanira em entrevistas a equipe de Diegues.
21 

Joao Romao contou que faziam rapadura e plantavam ate cafe, "ninguem 

dependia de venda". Em 1981/1982, foram multados pela polfcia florestal 
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por plantarem sem autoriza9ao e pela falta do titulo de propriedade. As 

planta96es sao escassas desde entao. 

21 Diegues, A. C., op. cit., p. 13 da parte "Cadastro geral". 
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Quinze casas, a capela, a escola e o salao comunitario compoem a 

vila. Pouco mais de oitenta pessoas af habitam. As ultimas casas de 

madeira estao sendo substitufdas pelas de alvenaria. Todas possuem fogao 

a lenha, mesmo as que tern fogao a gas, cujo uso e incentivado pelo 

IBAMA. 

A queima de algumas madeiras especfficas e usada tambem para 

espantar OS inumeros "mosquitos". Os insetos sao tantos que a lua cheia e 

conhecida como "lua de mosquito". Quando a data de uma festa coincide 

com a "lua de mosquito", o baile, que e noturno, e adiado para quando a lua 

escurecer. Fazem-se, entao as celebragoes diurnas e deixa-se o baile para 

outro dia. A madeira era muito usada antes das restri<;:oes ambientalistas. 

Sua proibi<;:Bo diminuiu a escala de uso e transferiu para areas mais 

distantes o trabalho de carpintaria. 

E vasto o conhecimento dos tipos de madeira, observado na 

confec<;:ao dos instrumentos musicais que utiliza diversas madeiras, 

adequadas para a fun<;:ao e forma de cada parte. A cacheta, madeira leve e 

mole, facil de cortar e envergar, e usada no corpo da viola; ja as cravelhas, 

pe<;:as que seguram as cordas e dao a afina<;:ao, sao feitas de canela preta, 

madeira mais dura e escura. 0 bra<;:o e as travas tambem apresentam 

madeiras especificas. As canoas, o "trafico" de farinha, os remos, oratorios, 

violas, rabecas, cavaquinhos, violoes, tamancos, tambores, pandeiros e 

mobiliario sao confeccionados, atualmente, em outros sftios. Na vila, Joao 

Romao, filho de Joao de Deus de Souza e Joana Pedrina de Souza, urn dos 

casais fundadores da vila, tern habilidade com madeira. Produz oratorios, 
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violinha de cuia e miniaturas do "trafico" de farinha. E comum a habilidade 

com a madeira, porem essa atividade nao faz parte da produ98o local. 

"Em que pese todo o processo de fragmentagao da cultura caigara e 

de suas formas de produ98o, pela qual vern passando a comunidade frente 

a sociedade abrangente, essa mesma cultura e expressa ainda por 

elementos e tragos constantes na sua atual forma de organizagao e 

expressao como grupo. Nesse sentido, a comunidade integra urn quadro 

maior de desestrutura98o e desaparecimento das culturas tradicionais da 

regiao, estando a perder ja em muito sua capacidade de subsistencia".22 A 

comunidade recebe pouca aten98o institucional, suas tradigoes nao sao 

valorizadas nem incorporadas como identidade local. A manuten98o de seu 
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modo de vida esta a margem das preocupac;oes administrativas. Desse 

modo, as transformac;oes per que passa a regiao, trazem poucos beneffcios 

para esses pescadores. 0 transporte e diffcil, nao existe atendimento 

medico locale a escola foi desativada em 1997. A comunidade possui um 

telefone comunitario e a energia eletrica foi instalada em marc;o de 1994, 

um mes depois de iniciada esta pesquisa. 0 padre Joao visita a vila 

periodicamente, dividindo sua atenc;ao com todos os sftios do municipio. 

lzaltino de Campos, o morador de apelido Kiko, e quem orienta as rezas na 

ausencia do padre, e o representante da comunidade na colonia des 

pescadores e, tambem, quem coordena a realizac;ao das festas e des bailes 

de fandango per viola. 

"0 fandango. Faz parte tambem. lgual a n6s aqui que sempre 

fazemo o fandango. Acho que a gente faz uma reza primeiro e 

depois faz o fandango. Quer dizer que ali o povo ta se divertindo, 

ne? Reza e ao mesmo tempo se diverte, ne?" 

lzaltino de Campos, Kiko, em entrevista de junho 

de 1994, consta no vfdeo "De Festa em Festa". 

Os dias santos sao respeitados e festejados de acordo com o 

calendario cat61ico. Rezas na capela, procissoes pelos caminhos, 

erguimento de mastro no centro da vila, romarias pelo municipio e terc;os 

cantados em funerais e ocasioes especiais sao celebrados. Os bailes de 

22 
Di<~gues, A. C., op. cit., p. 15 da parte "Cadastre geral". 
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fandango e as refei96es comunitarias acompanham as praticas religiosas. 

Os mutiroes, tambem chamados de ajut6rios, os casamentos e os batizados 

tambem sao motives de baile, assim como o carnaval que e festejado com 

quatro noites de fandango. 

Esse pequeno povoado situado as margens do mar, dos rios, das 

preocupa96es administrativas e do desenvolvimento economico mantem o 

costume de fazer bailes de fandango por viola. Nesses bailes, os moradores 

do bairro vizinho de Agrossolar ajudam no "toque" trazendo seus 

instrumentos. Vindos de outros sftios e da cidade de Cananeia aparecem os 

conhecidos e parentes para dan9ar ate amanhecer o dia. Ao som de violas, 

rabecas, bandolim, tambor e pandeiro, os moradores se reunem no salao 

comunitario para dan98r em pares, como uma valsa, o fandango valsado. 

Na memoria dos mais velhos, o fandango batido esta sempre presente. 

Essa dan9a "antiga" era dan9ada em roda, em que os homens sapateavam 

com tamancos, enquanto as mulheres valsavam ao redor deles. Em 

algumas oportunidades, esses senhores e senhoras tentam, com alegria, 

lembrar-se das diferentes "modas antigas do batido". 

A vida em Sao Paulo Bagre mantem o carater tradicional, comunitario 

e auto-suficiente. Divide-se entre a lida com o mar, a convivencia com a 

mata, as celebra96es devotivas e as comemora96es festivas. Entao, o 

universe cai98ra passa por um memento crftico de confronto dessa vida 

tradicional com as rapidas mudan98s da hist6ria atual. Situado na regiao 

mais pobre do estado mais rico do Brasil, insiste na coexistencia das 
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tradiy5es em meio ao desenvolvimento tecnol6gico, expondo as 

contradigoes do mundo contemporaneo~ 
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2.3. - OS INFORMANTES 

Muitos sao os informantes. Sao destacados, aqui, aqueles cujas 

impress6es causadas permaneceram fortes e incentivaram a cria98o 

cenica. Outras pessoas tambem contribufram, por vezes, aprofundando as 

relac;:oes de confianc;:a, por outras, tornando-se imagens que se fixaram na 

memoria e ressurgiram no trabalho experimental, ou ainda, mostrando 

atitudes que revelaram valores caic;:aras. Gada um contribuiu de sua 

maneira. Afonso, Dona Rosario, Tutico, Dona Marta, Maria Marta, Miltinho, 

Sergio, Maria Anastacia, Mara, Tiao, Alzira, Dito, Sueli, .... e extensa a lista 

de colaboradores. Sao conhecidos todos os moradores do bairro e cada um 

acrescentou algum dado ou impressao. Tambem colaboraram pessoas que, 

apesar de nao residirem no sftio estudado, participam das festas e do 

fandango. No bairro vizinho chamado Agrossolar, encontram-se violeiros, 

rabequistas e danc;:adores que tem um papel importante na manuten98o do 

fandango por viola. Esses "camaradas" frequentam os bailes e possuem 

algum grau de parentesco com os habitantes de Sao Paulo Bagre. Ha, 

ainda, tres informantes de outras regi6es: Ezequiel, da ilha do Cardoso, 

indicou o bairro - foco de resistencia cultural. Leonardo mora na cidade, e 

mestre da Bandeira e compositor de fandangos. Zildo mora no continente, 

faz e conserta os instrumentos com os quais se toea o fandango. 

Ezequiel e morador do bairro de Maruja, na ilha do Cardoso. Fazedor 

de canoas e conhecedor das plantas medicinais da regiao. Desenvolve um 

amplo trabalho de resistencia a desvaloriza98o da cultura caic;:ara. Ligado a 
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diversos movimentos ecol6gicos, culturais e politicos, foi quem propos o 

trabalho de resgate cultural, origem primeira desta pesquisa. Por intermedio 

de amigos comuns, fui apresentada e conversei sobre a necessidade de 

incentivar as tradi96es da comunidade cai9Bra. Participa ativamente de 

grupos que atuam no desenvolvimento sustentado, preservando os 

conhecimentos tradicionais e adaptando-os a nova ordem mundial. 

Perguntado sobre as dan9as locais, Ezequiel indicou o bairro de Sao Paulo 

Bagre como sendo o povoado que mantem o habito de realizar o fandango. 

lndicou urn morador da vila, Kiko, para me receber, alojar e informar sobre a 

dan98 do fandango. A iniciativa de Ezequiel deflagrou, a expectativa da 

popula~o local de que, atraves de sua expressao artfstica, e possfvel 

preservar e valorizar a identidade do grupo. 

Kiko e o apelido de lzaltino de Campos, pescador, violeiro, cantador 

e representante do bairro de Sao Paulo Bagre, na colonia de pescadores de 

Cananeia. Em fevereiro de 1993, fui pela primeira vez a vila. Era dia de 

baile, "sabado magro", urn final de semana anterior ao carnaval. Kiko 

indicou a casa de Sergio como local para hospedagem, e assim se deu meu 

primeiro contato com o fandango. Nas visitas subsequentes, soube que e 

ele quem cuida da capela, coordena as rezas na ausencia do padre e 

guarda a chave do salao comunitario. Kiko e o porto seguro da 

comunica9ao entre a pesquisadora e os cai9Bras. Ate hoje e com ele que 

combine as atividades e aponto as necessidades da pesquisa. Dedica-se as 

tradi9oes locais h8 vinte anos, e como disse: "vinte anos nao e vinte dias". 
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Seus filhos tambem valorizam essas tradic;:oes. Sao poucos os jovens que 

danc;:am no baile de fandango, sua filha Mara e uma delas, que leva para a 

escola os registros e seus conhecimentos da cultura caic;:ara tradicional, 

quando tern oportunidade. Kaki eo apelido de Claudinei, outro filho de Kiko. 

Ele e tipe23 de romaria, o menino que acompanha o grupo de folioes 

cantando a terceira voz, a mais aguda. 0 grupo percorre os caminhos da 

mata, durante urn mes e meio, levando a bandeira do Divino Espfrito Santo 

de casa em casa. 

23 
Corruptela de "tiple". Segundo o DicionMo de Aurelio Buarque de Holanda, e sinonimo 
de soprano, a "voz mais aguda, de mulher ou menino." 
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Seu Joao, como e chamado Joao Verfssimo Barbosa, pai de Sergio, 

e quem me hospedou na primeira visita. Pescador de Sao Paulo Bagre, 

participa das festas como dangador e tenente da Reiada. Contador de 

hist6rias, gosta de falar de visagens e pescaria. Os encantados povoam as 

noites em volta da mesa, dividindo as hist6rias de questoes fundiarias, os 

casas de pescaria e o conflito com a polfcia florestal, na voz grave e 

pausada de Seu Joao. E quem me hospeda com satisfagao desde a 

segunda visita. Mora com sua mulher, Maria Marta, em uma casa grande 

com tres quartos. Seu cotidiano se divide entre a pesca e a raga de 

mandioca. Mantem uma casa de farinha em funcionamento, e sua mulher, 

com a ajuda de outras mulheres, faz a farinha e o beiju. Foi ele quem 

mostrou o Laudo de Ocupac;ao do Bairro de Sao Paulo Bagre, 

organizado por Diegues, 24 um estudo sabre a atual situat;:ao fundi aria e 

economica do bairro em questao. Esse laudo descreve como Antonio 

Verfssimo Barbosa, irmao de Seu Joao, grilou as terras da vila, fazendo 

neg6cios ilegais e clandestinos, prejudicando a todos os moradores do 

bairro. 

Seu Joao nao compartilhou de tais 

neg6cios e tern consciencia da confusao 

em que se encontra a situagao da posse 

das terras, entretanto, sente-se seguro 

de seus direitos de permanecer no local 

onde nasceu. 

24 Ver bibliografia. 
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Dejanira Eugenia Cardoso descreveu as diversas modas do 

fandango. Em entrevistas e conversas, contou de bailes antigos. Quando 

era mais moc;a, gostava muito de danc;ar, realizava bailes em casa, antes da 

constru9Bo do salao comunitario. "Ah! Antigamente o baile era ansim 

mesmo. Ansim mesmo nao, que agora ta tudo mudado. De primeiro, no 

tempo que eu era menina, me criei, o baile era mais s6 por viola, ne? Por 

viola e por pandeiro. E agora, mais que /igam e por sanfona, ne? Por 

tambor, de primero nao tinha esse tambor no baile. Nao, tambor nao tinha. 

(. . .) Ah! Tem o bailado e tern o batido, que dao o nome, ne? Tem a 

Tiraninha, o Sao Gonqalo, tem o Anu Paraguaia, tem tudo. Tem Saracura, 

tudo isso e danqa que se danqa no baile. Tem o Sapo, o Manjericao, o 

Lenqo." 

Falou de outras bandeiras, de Sao Luiz e de Nossa Senhora dos 

Navegantes, que seguiam em romaria como a bandeira do Divino 

atualmente. Sua casa de madeira, perto do mar era refeita de tempos em 

tempos, por causa da erosao pelas aguas. Neste ano de 1997, construiu 

uma casa de alvenaria. Mora sozinha e vive de aposentadoria. Tern a ajuda 

de urn filho que mora por perto, Levina, e de duas filhas que nao moram na 

vila. Cultiva uma roc;a de mandioca e mantem uma casa de farinha em 

funcionamento. Ensinou-me a passar cafe com cravo, contando das modas 

de antigamente. Durante os bailes, sao considerados os comentarios de 

Dejanira sobre os melhores danc;adores. Do valsado, destaca o vilao: "A 

danqa do lenqo? Eo vilao, que chamam, e uma danqa bonita! Voce ja viu, 

nao ja? Voce ja viu sim, naquele que pegam no lenqo, ne? Vai por baixo, vai 
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Ia, vai Ia na frente e volta, m'J? Aquila e bonito, eu acho bonito. E o vilao. 0 

vilao a gente danr;a, sai tudo danr;ando com tenr;o de dois, mas s6 que nao 

e grudado, ne? Um afastado do outro. Pega numa ponta do lenr;o e outro 

pega noutra. Um vai, um casal vai, outro vem por baixo, assim abaixadinho, 

Voce ja viu, sim". Lembra dos mais velhos dangando o batido: "0 mais 

velho, quando comer;avam a moda, igual, tudo os homem a baterem, e as 

vezes, safa a dama e eles bradavam: Chita pra n6s! A dama, ne? Tinha que 

sair dama, os homens batendo e as mulheres. Mas nao eram todos que 

sabiam danr;ar nao, era escolhido ja. Agora nem se fa/a. Agora, a mocidade 

de agora, muitos e muitos nem viram como e a danr;a". 
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Joao Romao e o informante mais interessante da pesquisa. Suas 

informa<;:oes e seus movimentos tem um tear de preciosidade. Eis algumas 

de suas frases que ilustram essa preciosidade: "0 fandango vem pela 

natureza de Deus·~ "Antigamente, no final do baile, fazia encruza pra acabar 

o fandango". Para ele, a dan<;:a e uma dadiva divina. "Encruza" e um termo 

encontrado no espiritismo e em praticas do chamado "catolicismo popular'', 

refere-se a movimentos que formam a cruz. Nesse caso, a disposi<;:Bo dos 

dan<;:adores no salao formava uma cruz na ultima dan<;:a. Seu discurso tem 

vida propria, nao o retomando quando solicitado, posteriormente, em caso 

de duvida. Joao Romao se fecha e se abre como um ouri<;:o, quando sente 

seguran<;:a. "A Reiada e uma parte que anda nas escuras". Com suas 

palavras, explicou que a estrela dos Reis Magos e a luz que guia as passes 

dos homens na terra. Os homens sao cegos e caminham pela escuridao 

sem saber qual dire<;:ao seguir. A estrela mostra o caminho. Essas 

conversas com Joao Romao mostram sua visao de vida, arraigada na sua 

religiosidade. 

" Meu pai era mestre de terqo, era mestre de fandango, era mestre 

de romaria, era mestre de tudo. Ah! Com ele ... Quando ele ... Olha, quando 

ele... antes dele morre, teve aqui uma festa em lguape, de rom aria. AI 

mandaram chamar o velho, ne? Mas o velho ja tava muito doente, nao 

podia mais, ai ele faiO.. E quando a visa ram ele, ele tava na romaria pro sui, 

o velho, meu pai, tava na romaria pro sui ... Ai, meu Deus, quando ele falamo 

com ... ah ... com ele nem, ele nem esquentava a cabeqa! Dessa turma que 

tem agora de bandera, que tem agora, ele recolhia tudo eles. Ele desejava 
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tudo eles. Ah ... ele desejava mesmo. Ele desejava ir em lguape, tirar a 

bandeira de lguape, do padroeiro de lguape, e, recolher tudo pra dentro de 

Canam!Jia. Ele desejava esse neg6cio, desejava mesmo o velho, desejava 

mesmo. Tirar de /guape, pegar, recolher tudo as bandera de lguape e frazer 

pra igreja de Sao Joao Batista de Cananeia, ele desejava mesmo esse 

neg6cio, o cara era fogo!'' 

Joao Romao e seu irmao Antideo moram numa casa distante das 

outras, como se pode observar na "disposigao espacial da vila", em anexo. 

Os dois homens solteiros fazem tudo em casa. Seu pai era "mestre de 

fandango, mestre de Reiada, mestre de Romaria, mestre de tudo". Joao 

Romao, conhecedor das dan~s e festas, e considerado otimo 

percussionista e cantador de segunda voz, chamada pelos musicos de 

"segunda" ou tenor. Tern habilidade com madeira, sua casa de tabuas e 

bambu foi toda feita por ele e pelo irmao, contudo, as reformas recentes 

foram feitas com alvenaria. Faz oratorios, violinhas de cuia e miniaturas de 

objetos como o trafico de farinha. Nao come na presen9a de estranhos, 

quase nao sai da vila, a nao ser para participar da romaria do Divino. Tern 

consciencia de seu conhecimento das tradi96es. Quando a relagao se 

tornou mais proxima, teceu crfticas a alguns musicos e mestres "de hoje", 

mas nao o faz com frequencia. Sua imagem e gestualidade estao bastante 

presentes no trabalho de elaboragao cenica. As imagens, em sua casa, sao 

fundamentais na construgao da narrativa videografica, pode-se mesmo 

dizer que Joao Romao e urn dos narradores principais do video. No infcio, 

aparece tocando a violinha de cuia e cantando urn fandango. Tive certeza 
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de sua peculiaridade por ocasiao da apresentac;ao desse video em Sao 

Paulo Bagre. Os outros moradores da vila nunca o tinham visto tocando 

viola e surpreenderam-se ao ve-lo. Joao Romao, por sua vez, chorou nas 

duas vezes em que assistiu ao video. As crianc;as zombaram de seu choro. 

Talvez tenha se emocionado como reconhecimento de seu valor, pois, na 

vila, apesar de ser considerado bom musico, e alvo de brincadeiras por sua 

timidez ingenua e matuta. 

Joao Romao morreu em vinte de outubro de 1997. Saiu pela manha 

para ir ao "cerco" apanhar os peixes. 0 dia estava nublado e o vento forte. 

Os outros pescadores aconselharam-no a nao ir. Ele insistiu e nao voltou. 

Caiu da canoa e, como nao sabia nadar, morreu afogado. 

' 
/ 
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Joao Vito e morador de Agrossolar, entretanto, e pe9<2 fundamental 

na forma98o do "conjunto" do Fandango, como e chamado o grupo de 

musicos que anima o baile. Violeiro, rabequista, cantador e dan9<2dor e o 

mestre da Reiada de Sao Paulo Bagre. Profunda conhecedor de suas 

tradic;:oes, foi quem me ensinou a dan9<2r o fandango batido. Em recente 

visita a Cananeia, quando passei o video editado em Sao Paulo Bagre, 

Joao Vito fez uma serie de demonstrac;:oes sabre as modas antigas do 

fandango. Em Sao Paulo Bagre, junto com Romao, cantou e danc;:ou o 

Manjericao, exemplificado abaixo: 

Vou me embora pra cidade 

Vou me embora pra cidade 

0 sftio nao me merece 

0 sftio nao me merece 

Danr;;ando meu bem, meu Manjericao 

Pancada que desce no meu corar;;ao 

Meu Manjericao e s6 

Meu Manjericao e s6 

Quem danr;;a nao vai dormir 

Quem danr;;a nao vai dormir 

Danr;;ando meu bem, meu Manjericao 

Pancada que desce no meu corar;;ao" 

Enquanto danc;:ava e cantava, Romao acompanhava na "segunda" e 

tocava o pandeiro. Romao explicou que a "voz do pandeiro" e dada com a 

batida na parte inferior do pandeiro, enquanto a batida na parte superior "e 

s6 a moeda", referindo-se ao sam metalico dos pratinhos. Nessa ocasiao, 
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fui com Joao Vito e sua mulher, Antonia, em casa de Jacare, violeiro, 

mestre de bandeira e compositor de fandango< Joao Vito mostrou o 

sapateado do fandango em cinco modas do batido, acompanhado pala viola 

e pelo canto lindamente improvisado do dono da casa< 

Alem de Joao Vito, outros musicos de Agrossolar participam do 

fandango de Sao Paulo Bagre: Celso Camargo no bandolim, Paulinho, 

compositor e violeiro, e Afonso, eximio rabequista que, infelizmente, por 

causa de um derrame, nao toea mais a rabeca nos bailes< 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • -
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Dona Antonia e a esposa de Joao Vito que conheci em 1994, per 

ocasiao da romaria da bandeira. Acompanhei a "tripula98o" do Divino na 

visita em sua casa. Foi oferecido o almoc;:o, dona Antonia havia passado a 

noite tomando conta do feijao que cozinhava no fogao a lenha. A fartura e o 

capricho da refei98o contrastavam com as condic;:oes de moradia da familia. 

A casa estava em reforma, a parte de madeira era urn barraco e a parte de 

alvenaria estava incompleta, faltando paredes e telhado. A luminosidade 

que entrava pelas frestas da casa, dava urn ar de encantamento. 0 casal 

tern dez filhos, nove mulheres e urn homem. Fui construindo a rela98o com 

visitas periodicas. Ciumenta, acompanhava os passes do marido e, 

portanto, seguia de perto meu interesse per ele. E dona Antonia quem faz 

as flares de crepom para enfeitar os oratorios da capela de Sao Paulo 

Bagre. Valoriza as habilidades do marido musico, e guarda as fotografias e 

gravac;:oes que levei para eles. "Tem que ser ruim para ser bom", disse-me 

certa ocasiao. "Quem me ensinou foi o padre Joao Grande." Mostra sua 

forc;:a de mulher que I uta pela vida, pela familia e per si mesma. 

Jacare e o apelido de Leonardo Policarpo de Freitas. Morador de 

Cananeia, e mestre de bandeira, violeiro, rabequista e compositor. Participa 

des bailes de Sao Paulo Bagre com menos freqoencia que Joao Vito; e 

considerado per todos o melhor mestre e urn des melhores musicos da 

regiao. Participa das romarias desde crianc;:a e conheceu mais de dez 

mestres folioes antigos. Nao compartilha o modo de vida tradicional, 

atualmente e vendedor de bilhete de loteria. Guarda na memoria inumeras 

modas antigas e tern muita desenvoltura ao se apresentar. Considera-se 
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artista. "Eu chego ai na igreja pra cantar num encontro, pra cantar no corpo 

de uma pessoa que morre, ou perto de tres, quatro, cinco mil pessoas, nao 

me acanho nao. Nao tenho aquele acanhamento, eu tenho aquela coragem, 

eu tenho aquele dam para cantar, para fazer aquelas palavras trovas. Pra 

mim se torna muito tacit, nao e nada diffcil". Suas composit;:oes foram 

importantes para o entendimento da estrutura do fandango; as modas do 

Tubarao e da Festa do Dia Quinze sao usadas como exemplo para analise. 

FreqOentador de bailes de menino, tern na memoria diversas modas do 

batido. "Antigamente tinha fandango bate pe. Eu dancei muito fandango 

bate pe, de tamanco, no tempo do tamanco. Ja quando ia ao fandango ja 

tevava o tamanco, ne? Chegava Ia, tocava aqueles tamancao no pe e 

largava no assoalho de casa, de tauba. Aquila era oito, dez pessoas, na 

distancia de um quito metro se escutava aquela barulheira do fandangao ... " 

Zildo e 0 artesao que fabrica OS instrumentos. Mora no Sftio do Pica 

Pau, de propriedade de sua famflia, localizado no continente, perto da 

ponte da Aroeira. Solteiro, fez sua casa de taipa e nela tern todos os 

instrumentos para a confecc;:ao e conserto dos instrumentos. Sao 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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instrumentos manuais: formao, serrate, serras e lixas. Seu trabalho inicia na 

escolha da arvore para extrair a madeira. Zildo faz tambem canoas e 

trabalha como pedreiro em diversos lugares, inclusive em Sao Paulo Bagre. 
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Edite mora em lguapeo Foi professora no sftio de Sao Paulo Bagre, 

ha trinta anos atraso Frequentemente, visita o sftio e organiza os bailes e as 

festaso lncentiva as tradigoes do Iugar e conhece muitas modas antigaso 

lnseriu o presepio vivo na festa dos Reiso Colabora com os enfeites e 

sempre inventa uma brincadeira para animar as festaso Viuva, trabalha na 

prefeitura em lguape, canta no coral e participa de diversos eventos na 

cidadeo Quando esta no baile, faz questao de oferecer a primeira danga a 

Sao Gongalo e, no final da fungao, organiza as modas antigas do valsadoo 

Por sua iniciativa, pude conhecer e registrar o sapo, o manjericao e o vilao 

de lengoo Sempre pronta para colaborar, Edite e uma das responsaveis pela 

manutengao das tradigoes em Sao Paulo Bagreo 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • -
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2.4. 0 FANDANGO 

2.4.1. 0 que dizem os folcloristas 

A palavra fandango, segundo Camara Cascudo, 25 tern varies sentidos 

no Brasil. E usada para designar as dan<;as dramaticas tambem chamadas 

de Marujada, Cheganya e Barca em alguns estados do Norte e Nordeste. 

No Sui ( Parana, Santa Catarina, Sao Paulo e Rio Grande do Sui, alem do 

Estado do Rio de Janeiro, notadamente em Parati), "Fandango e baile, 

festa, fun<;ao, em que se bailam varias dan<;as regionais.( ... ) No interior de 

Sao Paulo dizem Fandango uma danya aproximada do caterete e outras 

vezes sinonimo de chula". Hoje, no Estado de Sao Paulo, no meio rural, 

fandango e conjunto de dan<;as de salao. Araujo acrescenta que no literal 

de Sao Paulo, nas regii'ies de Caraguatatuba, Sao Sebastiao e Ubatuba o 

vocabulo fandango, assim como, Bate-pe (Batuque), Chiba, Funyao, Baile, 

Ciranda ou Cirandinha e utilizado para designar "um conjunto de danyas ou 

de figurados, que podem ser bailados, sapateados e ate mesmo 

tamanqueados. ( ... ) Notamos, porem, que a decadencia ja atingiu essas 

danyas de tal maneira que se torna diffcil, as vezes, distingui-las e, 

portanto, explica-las. Hoje, diz um informante, os moyos gostam de 'baile 

25 
Cascudo, L. c. Dicionario do folclore brasileiro. B. H .. ltaliaia, 1984. p. 320 
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agarrado' e dai haverem desaparecido varias dessas dan9as OU 

figurados". 
26 

Roderjan, quando descreve as dan98s do Parana, considers que "a 

coreografia das modas do Fandango e simples, repetindo-se com 

varia9oes, nas varias modas, constando de rodas abertas ou fechadas, uma 

grande roda ou varias rodas pequenas, dan98 em fileiras opostas ou com 

pares isolados, apresentando o passo do oito e do arco (com os bra9os 

erguidos). 0 sapateado dos homens e que chama a atenc;Bo, pelo perfeito 

sincronismo das batidas e sua variedade rftmica". 27 

2.4.2. Ascendencia iberica 

As dan9as populares da !dade Media deram origem a muitas dan98s 

que, posteriormente, frequentaram os saloes aristocraticos. 0 fandango e 

uma delas. Nao se pede dizer como e quando a dan9a do fandango saiu 

das ruas para os palacios ou quanta foi modificada, nem se pede precisar 

sua origem. Sabe-se de sua ascendencia Iberica e percebem-se algumas 

influencias arabes, como o proprio verbete fandango. Burke 
28 

informa que o 

fandango talvez seja uma varia9ao da "sarabande"- uma dan98 para 

casais, introduzida na Espanha, no final do seculo XVI, possivelmente a 

26 Araujo, A.M. Cultura popular brasileira. S. P., Melhoramentos, 1973. p. 181. 
27 Rode~an, R. V. Folclore Brasileiro-Parana. R. J., MEC/FUNARTE, 1981. p. 31. 
28 

Burke, P., op. cit., p. 142. 
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partir do mundo arabe. Antonio Arroio 29 da notfcias do fandango danl(ado 

em Portugal na regiao que compreende Beira-Litoral, Estremadura, 

Ribatejo, Coruche ate Alcacer-do-Sal. Outros autores portugueses citam o 

fandango dam;:ado, principalmente, ao norte de Portugal. Julio Dantas 
30 

conta que, na Lisboa do seculo XVIII, o fandango "saracoteou do pa9o dos 

reis as vielas da Mouraria, dos conventos de freiras ao teatro do Bairro 

Alto". Camara Cascudo afirma que o fandango "como baile ou danl(a 

individual ou de par" se originou na Espanha. Burke, entretanto, cementa 

que o fandango foi da America para a Espanha, por volta de 1700, mas, diz 

sobre como chegou a America, mas concorda com Roderjan quanto a 

condena9ao de seu carater sexual pelos moralistas europeus. 

Araujo acredita "que foram os portugueses os introdutores dessa 

danl(a aqui no Brasil. As regioes de Portugal de onde vieram os 

portugueses para o sui de Sao Paulo, coincidem com as regioes onde foram 

encontradas danl(as do fandango." E continua, "julgamos que a introdu9ao 

lusa seja mais defensavel do que a espanhola pelo nomes das varia96es 

ainda correntes. Assim e que temos: 'manjericao', 'tirana', chimarrita', 

'dandao', 31 palavras que denunciam origem portuguesa." 0 autor afirma 

tambem que, por volta de 177 4, os a9orianos trouxeram o "habito de 

preencher suas horas de lazer com a dan9a do Fandango."32 

29 
Arroio apud Chaves, L. Paginas Folcl6ricas. Porto, Portucalense Ed., 1941. p. 139 

30 
Dantas apud Chaves, L., op. cit. 

31 
Araujo, A. M., op. cit., p. 69. Essa Jistagem apresenta as danyas de fandango citadas 
pelo autor e encontradas em Sao Paulo Bagre, Cananeia. Araujo soma ainda a esses 
exemplos: "marrafa", "ciranda" e "cana-verde"; nao citando em seu texto o "dandao". 

32 
Araujo, A. M., op. cit., p. 70 
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Ainda, segundo Araujo, 33 "o fandango e uma danga profana que teve 

grande vega em nossa patria ali pelos fins do seculo XVIII; chegou mesmo a 

animar as festas palacianas no infcio do seculo XIX". Fala-se do fandango 

ao !ado dos Minuetos emproados e das Valsas figuradas, estando inclusive 

presente nos festejos do Page de Sao Crist6vao, no Rio de Janeiro. "E foi . 

tao bem recebido, 'caindo no gosto de todo mundo', que chegou a 

afandangar34 o aristocratico minueto". 0 fandango frequentou as festangas 

palacianas ate 1840. Depois se recolheu as estancias e fazendas (dangado 

pelas famflias), aos sftios e povoados. 

Atualmente, no Brasil, quando se procura informagoes sabre o 

fandango do Sui, uma vez que no Norte e Nordeste denominam algumas 

dangas dramaticas, encontram-se o fandango Gaucho, o fandango do 

Parana e o do Estado de Sao Paulo. 

0 fandango do literal paulista tem grande afinidade com o fandango 

paranaense. Autores paulistas fazem constantes referencias ao fandango 

do Parana, citando que os caboclos paranaenses iriam ate as cidades e 

povoados do estado vizinho, nas romarias, para baterem o fandango. Em 

Cananeia, a Bandeira do Divino atravessa a fronteira desses dois estados. 

Existem muitas evidencias da interligagao das dangas dos fandangos do 

literal de Sao Paulo e Parana. Roderjan completa que o fandango no 

Parana foi trazido nao s6 pelos portugueses, mas tambem per paulistas. 

33 Araujo, A. M., op. cit., p. 69. 
34 Chaves, l. em Paginas Folcl6ricas cita Antonio Arroio, p.139. Arroio diz que Vieira 

Fazenda, nas 'Antiqualas e Mem6rias do Rio de Janeiro', fala do 'minueto afandangado'. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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As modas do fandango sao encontradas em diversos livros sabre 

folclore ou danc;:a brasileira. Os names sao os mesmos, porem as 

descric;oes nao coincidem necessariamente. Felfcitas, em Danr;;as do Brasil, 

por exemplo, descreve a chimarrita como "uma danc;:a de fila frente a frente, 

de urn lado as mulheres e do outre, os homens, com o violeiro ao centro. 

Enquanto este toea, todos batem palmas. Depois o violeiro canta uma 

quadrinha e todos permanecem em silencio. No momenta, porem, que ele 

passa a entoar o estribilho, os participantes o acompanham e fazem o 

valseado, cavalheiro tirando dama ou vice-versa. Encerrado o estribilho, 

volta-se ao palmeado, nova quadra, etc.".35 Em Sao Paulo Bagre a moda 

chamada "chimarrita" e danc;:a aos pares com os passes valsados ja 

descritos. A partir daqui, serao citadas apenas as referemcias que 

esclarec;:am ou acrescentem alguma informaqao para a descriqao do 

fandango de Sao Paulo Bagre, Cananeia. 

2.4.3. 0 fandango em Sao Paulo Bagre 

Perguntado para Joao Romao qual a origem do fandango e ele 

respondeu: 

"0 fandango vem pel a natureza de Deus, pel a natureza de Deus." 

35 
Felicitas. Danc;as do Brasil. R. J., Tecnoprint, 1992. p. 32. 
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0 fandango em Sao Paulo Bagre e um baile realizado em diversas 

ocasi6es, as vezes, ligado ao calendario cat61ico, as vezes, ligado as 

comemora<;:6es esporadicas como mutir6es, aniversarios ou casamentos. 

Tocado por viola, rabeca, bandolim pandeiro e tambor comporta, 

ocasionalmente, tambem o cavaquinho. Os cantos sao executados em duas 

ou tres vozes, e formados por composi<;:6es e improvisag6es, ou, como diz 

Roderjan, podem ser tradicionais ou improvisados.36 

As musicas com suas respectivas 

dan<;:as sao chamadas de modas. 

Algumas mod as "ja existiam", como 

dizem os cai<;:aras; outras foram 

compostas em fungoes recentes e 

versam sobre acontecimentos pas-

sados, situag6es recentes e pes-

seas conhecidas; outras ainda sao 

improvisadas. Os acontecimentos 

estao nos repentes dos violeiros, os 

acontecimentos da vila e os temas 

de amor e natureza estao nas com-

posi<;:6es recentes e antigas dos 

fandangos. Composi<;:6es sao as 

modas com letras fixas, como a 

moda do Tubarao, do Gerival, da 

36 Roderjan, R. V., op. cit., p. 29. 
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Festa do Dia Quinze, entre outras. Nos bailes, canta-se, repetidas vezes, 

cada moda e entre essas repetiqoes existem espaqos para improvise, ja 

descritos. A seguir, uma moda recolhida no baile de Reis de 1994, em Sao 

Paulo Bagre, sem autor reconhecido. 

Essa e do tempo que eu amei 

Um bem eu arrumei 

Eu quero te contar 

Foi uma rica donze/inha 

Muito bonitinha 

Fui me apaixonar 

Aqui nessa vizinham;a 

Ja perdi a esperanqa 

Eu nao me caso mais 

Eu vou por esse mundo a fora 

Procurar melhora 

E achar outro altar 

A danqa segue urn padrao chamado "valsado" pelos caiqaras, 

composto pela estrutura da valsa, "dais pra Ia dais pra ca". Gada danqador, 

dentro desse padrao, tern seu jeito de danqar. Gada par reune as 

caracterfsticas pr6prias das danqas do cavalheiro e da dama, percorre o 

salao mudando de Iugar e realizando giros e voltas. Gasais agarrados ou 

respeitosamente distanciados, tfmidos ou ousados nos deslocamentos, 

rodopiando ou seguindo urn percurso mais linear sao exemplos observados 

no salao de Sao Paulo Bagre. 
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As modas sao agrupadas de acordo com o "toque" da viola. 

Atualmente, nos bailes, dam;:am-se a "chimarrita" e o "dandao", valsados 

que apresentam ligeira diferenc;a de andamento. No final de alguns bailes, 

por iniciativa de Edite, danc;am-se as modas antigas do fandango valsado. 

Troca de pares, improvise de versos pelos dam;:adores, formagao do "tunel", 

como na quadrilha e andamento acelerado sao caracterfsticas de diferentes 

modas antigas do valsado. Vilao de lengo, Sapo, Manjericao, Turia dobrada, 

Graciana, Chimarrita e Dandao sao os valsados observados em bailes 

daquela vila.
37 

A Chimarrita e o Dandao sao as modas habituais dos bailes 

pesquisados em Sao Paulo Bagre. Sao danc;adas aos pares com o passo 

valsado do "lixa pe", como e tambem denominado pelos caic;aras. 

Diferenciam-se por uma alteragao sutil de andamento, sendo a segunda 

mais rapida. Os pares se deslocam pelo salao, girando para um lado e para 

o outro. Dignidade altiva, pes paralelos e pequenas pausas, assim dangam 

os mais velhos. 0 eixo permanece na vertical e pulsa junto ao ritmo da 

musica. Os bragos e a cintura escapular estao sempre aprumados e o "jogo 

de corpo" localiza-se na oscilagao do eixo, sem o deslocamento do quadril. 

Os pares danc;am a noite toda, os rostos pouco sorriem durante a danc;a, 

entretanto, mostram-se animados. E uma danc;a festiva, como diz 

Felfcitas,38 apesar dos rostos s6brios. 

37 "Registrou-se cerca de cem denominay(ies das modalidades do fandango na regiao 
sulina brasileira". Cascudo, L. C., op. cit. p. 321. 

38 Felicitas, op. cit., p. 117. 0 nome usado pela autora e Doadao, "baile rural que faz parte 
do antigo Fandango". 
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Ainda vivo na memoria dos moradores de Sao Paulo Bagre esta o 

baile em que se danc;:ava, alternadamente, o fandango batido e o fandango 

valsado. As danc;:as tinham "partes com batidas de pes e palmas, 

deslizamentos, rodas e giros de valsa,"39 como confirma Araujo. Joao 

Romao explica em depoimento: 

"A senhora sabe que naquele tempo era um valsado e um batido. 

0 camarada que nao soubesse danr;;ar o batido, no valsado nao 

adiantava tirar a dama que eta nao ia nao. Naquele tempo, se o 

camarada danr;;asse o batido, a dama precurava no valsado, 

agora, se nao soubesse dam;ar o batido, na valsado nao adianta 

tirar a dama que ninguem saia com ele. Nao sabe danr;;ar o 

batido!" 

0 Batido era danc;:ado em roda com batidas dos pes no chao e com 

palmas pelos cavalheiros que usavam tamancos de salto, como informou 

dona Dejanira. Os tamancos de caixeta ou laranjeira
40 

eram feitos pelos 

pr6prios danc;:adores ou pelo artesao que tambem fazia os instrumentos. 

Enquanto os cavalheiros sapateavam, as damas valsavam em torno deles, 

realizando diferentes desenhos coreograficos. Mudanc;:a de par, giros no 

Iugar, volteios ao redor do cavalheiro, contorno de urn e outro cavalheiro 

formando o desenho do oito, formac;:ao de rodas e a multiplicac;:ao delas sao 

exemplos desses desenhos ou figurados, como sao chamados pelos 

folcloristas. Os caic;:aras nao tern urn nome definido para essas evoluc;:oes, 

39 
Araujo, A. M., op. cit., p. 71. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 



91 

Joao Vito diz sobre o batido: "o que enfeita e OS danr,;ador, e a gravura, a 

gin3stica." 

Nas descric;:6es dessas "gravuras", percebe-se o uso de termos 

ligados a atividade da pesca, unindo pelas palavras, diferentes mementos 

da vida caic;:ara. Para danc;:ar o Anu, por exemplo, os pares formam uma 

roda, intercalando os cavalheiros e as damas. Essas rodas sao chamadas 

de "cerco", o mesmo nome dado a uma armadilha, em que o peixe fica 

preso num cercado dentro do mar. No desenrolar da danc;:a, as damas 

valseiam em torno de cada danc;:ador e, ao completarem uma volta inteira, 

retornam "ao porto", como e chamado o cavalheiro que faz par com a dama 

no inicio e no final da moda. Na folia de reis da regiao, descrita adiante, os 

caic;:aras usam o termo "tripular;ao" quando se referem aos folioes. 

Jacare lembra-se desse tempo, dizendo que "antigamente tinha 

fandango bate pe, eu dancei muito fandango bate pe, de tamanco, no 

tempo do tamanco, ja quando ia ao fandango ja levava 0 tamanco, ne? 

Chegava Ia, tocava aqueles tamancao nope e largava no assoalho de casa, 

de tabua, aquila era oito, dez pessoas, na distancia de um quilometro se 

escutava aquela baru/heira do fandangao." 

0 batido era danc;:ado em sala assoalhada e o barulho do sapateado 

era tao forte chamando a vizinhanc;:a para o baile que terminava a luz do 

dia. 0 fandango batido tambem e composto por diferentes modas. 0 Anu e 

a mais lembrada pelos mais velhos. Jacare e Joao Vito mostraram as 

40 
lnformayao de campo confirmada par Maynard, op. cit. e Lima, R. T. 0 folclore do 
litoral norte de Sao Paulo. S. P., MEC-SEAC-FUNARTE, 1981. p. 182. 
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musicas e o bate pe do Anu Corrido e Anu Caloado, da Serrana, Nhaninha, 

Sinsara, Andorinha e Queromana. 

Hoje em dia, por vezes, os danc;:adores lembram-se da danc;:a para 

Sao Gonc;:alo no baile de fandango. Edite, grande incentivadora da pratica 

das modas antigas, disse que, pela tradic;Bo, a primeira danc;:a e para Sao 

Gonc;:alo com o intento de garantir born tempo durante o baile. Danc;:ada aos 

pares, forma-se uma roda em que todos os danc;:adores se mantem sempre 

de frente para a imagem do santo. A noite toda danc;:a-se o fandango 

valsado nas modas Chimarrita e Dandao. Por vezes, outras modas sao 

danc;:adas ao raiar do dia
41 

pelos mais velhos, que se atrapalham e dao 

muita risada da confusao feita para lembrar dessas modas antigas. 42 

A seguir, as modas antigas descritas por dona Dejanira e, quando 

possfvel, a descric;:ao de outros informantes: 

• Vilao de Len~o: "Pega no lenr;;o, vai, vai por baixo, vai Ia, vai Ia na 

frente e volta. (. . .) No vilao sai tudo danr;;ando com lenr;;o, de dois a dois, 

mas nao e grudado, ne?, e afastado do outro. Pega numa ponta do lenr;;o e 

o outro pega noutra, um vai, um casal vai, outro vem por baixo, assim 

abaixadinho." 

• Sapo: "0 Sapo e aquele que cantam uma moda dele, quando bate 

no tampo (da viola) troca a dama, sem escolha, larga duma e pega outra". 

41 
Araujo, A. M., op. en., p. 70-71. 0 autor comenta, ao classificar as dan~s do fandango, 
que o fandango "rufado", o mesmo que batido, e dan~do ate a meia noite, o valsado 
dan;;:a-se ate "dealbar o dia" e o fandango rufado-bailado, altemando o batido e o 
valsado "e dan~do a partir de meia-noite ate 3 horas da manhil mais ou menos" .. 

42 o fandango valsado e algumas de suas modas, assim como uma tentativa de dan~r o 
batido, estao registados no video "De Festa em Festa". 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • -
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Jacare cantou a moda abaixo - os quatro primeiros versos sao 

especfficos da moda do sapo, o ultimo e um verso m6vel, que pode ser 

cantado em diferentes modas: 

Saf pra porta para encilhar 

Af senhor sapo o burro ta pronto 

Quando quiser pode passear 

Que foi isso nh6 sapo 

Eu caf do burro 

Eu quebrei a perna 

Machuquei o braqo Ail 

Eu nao jura mais prometo 

Que, quando vida tiver 

Em burro chucro nao manto mais 

Encontrei com o sapo na beira do brejo 

Caderno na mao ia pro colegio 

Encontrei com o sapo na beira da baixa 

De camisa fora bebendo cachaqa 

Encontrei com o sapo na beira do rio 

De camisa fora tremendo de frio, Ai! 

Quando eu era pequenino 

Meu pai me arrumou escola 

Da escola eu fugi 

Pra aprender tocar viola 
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• Saracura: "A Saracura tambem /arga de uma dama pra pegar a 

outra. (. . .) A diferenqa (do Sapo) e que conforme a cantiga, assim faz a 

mudanqa da danqa, e tudo pela cantiga." 

• Manjericao: "0 Manjericao e aquele atrope/ado que danqa bem 

ligeiro e rodado." 

• Batido: "Ah, ja tiraram essa coisa do Batido, mas saiu tao bonito. 

(. . .) Nao foi todos que danqaram, acho que de primeiro todos danqavam, 

ne? 0 mais velho (fandango Batido de antigamente}, quando comeqavam a 

moda, igual tudo os homens a baterem, a baterem e as vezes sara a dama 

e eles bradavam: Chita pra n6s! A dama, tinha que sair a dama, os homens 

batendo e as mulheres. Mas nao era todos que sabiam danqar nao, era 

escolhido, ja agora nao se fa/a, agora a mocidade de agora, muitos e muitos 

nem viram ainda como e que danqa. (. . .) 0 unico que danqou aqui, que 

danqou mais bem, pra que os homens que agravaram gravarem, foi o 

marido dessa comadre Maria, finado Antonio Souza. Ele que danqou mais 

bem de tudo tudo e/es." A forma de danc;ar o Batido varia de um lugarejo 

para outro. Houve uma tentativa de dangar o Batido para que fosse 

gravado, e um dos participantes do baile, morador de outro sftio, ja batia 

diferente. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 



95 

2.4.4. Dinamica do baile de hoje em Sao Paulo Bagre 

0 salao comunitario, utilizado para diversos fins, e limpo, arrumado e 

enfeitado per ocasiao do baile. Os bancos usados para a missa na capela 

sao colocados no salao, encostados nas paredes. Num deles, ficam os 

musicos, nos outros, as mulheres e crian9as. Enquanto nao inicia a moda, 

as mulheres, em sua maioria, ficam sentadas ou encostados nas paredes, 

enquanto os homens ficam em pe no meio do salao. Os musicos afinam os 

instrumentos para iniciar o baile e entre uma moda e outra, portanto, existe 

sempre urn intervale entre as danyas. Os instrumentos artesanais nao 

"seguram" a afina9ao per muito tempo. A afinayao vai-se transformando em 

musica gradativamente, e o memento des acenos de cabeya e olhares para 

formar os pares. 0 salao vai-se enchendo de danyadores. Alguns 

cavalheiros chegam perto das mulheres para tira-las e outros apontam de 

Ionge. Os casais deslocam-se pelo salao, giram em torno de si mesmos, 

fazem voltas e curvas. Os cavalheiros mais velhos encostam apenas os 

pulses e o dedo minima nas costas das damas, alguns ainda usam urn 

len9o entre a mao e as costas da dama, mas os homens mais novas nao 

tomam este cuidado. Algumas damas dan9am com urn len9o vermelho na 

mao. No vilao, os len9os sao vermelhos ou brancos. Ao terminar a moda, os 

pares se desfazem. As mulheres voltam para seus lugares, encostadas nas 

paredes do salao, enquanto os homens, em sua maioria, permanecem no 

meio. Nesse memento, o percurso e retilfneo e individual, em oposiyao ao 
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deslocamento durante as danc;;as com percursos curvilfneos e em pares. A 

impressao e de emaranhar durante a danc;;a e desembarac;;ar ao desfaze-la. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 



PARTE Ill 

0 CICLO DAS FEST AS 

N. Sra. Aparecida. 
e dl!s orillllr,:a~ 

N. Sra. dos Navegantes 

Silo Joio Batista 
padroeiro de CIIIl!UUlia 

Natal Reiada Silo Paulo 

Carnaval 

SemanaSanta 

Cicio das Festas e a denominagao da sequencia peri6dica de festas 

celebradas pelos moradores de Sao Paulo Bagreo Tais festas percorrem o 

calendario cat61ico anual e sao entremeadas por comemorac;:Qes sem data 

pre-fixada 0 dia de Sao Paulo padroeiro, Carnaval, Semana Santa, Nossa 

Senhora Aparecida, dia das Crianc;:as e a Reiada sao festejados no bairroo 

Ha, ainda, as festas da regiao de que os moradores do bairro participam 

com devoc;:ao: a festa do Divino, Sao Joao Batista e Nossa Senhora dos 
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Navegantes. Existem outras festas no municipio, porem, como nao sao 

comemoradas pelos pescadores da vila estudada, nao fazem parte deste 

ciclo: e o caso do dia de Sao Pedro, festejado pela colonia dos pescadores 

na cidade de Cananeia, e as comemora<;:oes em louvor aos santos 

padroeiros dos outros sftios. Outras localidades, como lguape e Registro, 

promovem encontros folcl6ricos dos quais os moradores de Sao Paulo 

Bagre participam. Festas esporadicas entremeiam o calendario: mutiroes, 

casamentos, aniversarios e mortes sao celebrados pela comunidade. 

0 Cicio das Festas e a somat6ria das comemora<;:oes em que os 

moradores de Sao Paulo Bagre atualizam, divulgam, valorizam e preservam 

suas tradi<;:oes. 

0 calendario fixo do Cicio das Festas acompanha as datas das 

festas cat61icas: os Reis, no Natal e passagem de ano; Sao Paulo, 

padroeiro do bairro, em vinte e cinco de janeiro; o Camaval, antecedendo o 

resguardo da quaresma; o sabado de Aleluia, com o cfrio e a reza da 

Pascoa. Em maio, comemora-se a safda da Bandeira do Divino: da cidade 

de Cananeia visita todos os sftios do municipio, arrecadando donatives para 

a festa do Divino Espfrito Santo em vinte e tres de junho e para a de Sao 

Joao Batista, padroeiro de Cananeia, em vinte e quatro do mesmo mes. 

Quinze de agosto comemora-se Nossa Senhora dos Navegantes. Doze de 

outubro faz-se a procissao para Nossa Senhora Aparecida e a "festinha das 

crian<;:as". 0 ano term ina com a festa do Natal com a Rei ada recome<;:ando o 

Cicio das Festas. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 



3.1. As FESTAS 

REIADA 

dezembro -janeiro 
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"A Reiada e uma parte que anda nas escuras• 

Joao Romao 

Reiada e o nome da Folia de Reis da regiao. Refere-se a visita dos 

Reis Mages por ocasiao do nascimento de Cristo. Em Sao Paulo Bagre, a 

celebrayao inicia-se no Natal e segue ate o dia de Reis, seis de janeiro, 

com visitas noturnas nas casas de quem faz o pedido, e o baile de Reis. Urn 

mestre violeiro e acompanhado por cinco outros musicos - urn conjunto 

formado por viola, rabeca, bandolim, tambor, trifmgulo e o tipe, menino 

cantador, e acompanhado pelas figuras da Reiada. Existe outra Reiada 

"tirada" no Sftio Pica-Pau, perto da ponte da Aroeira. A familia de Zildo 

mantinha essa festa que, ao inves dos tres reis, tinha rei e rainha 

acompanhados dos musicos. No baile de Reis, era sorteado quem seria o 

rei e a rainha do ano seguinte. Essa festa nao e mais realizada desde a 

morte do mestre, o pai de Zildo. 

0 grupo formado em Sao Paulo Bagre por treze homens e chamado 

de "tripulac;:ao": seis musicos e as figurasde tenente, cabo, soldado, 

"varsalo" e os tres Reis, vermelho, verde e azul. A cantoria se da em tres 

vozes: o mestre na primeira, o tenor na segunda e o tipe na terceira e mais 

aguda. Na formayao atual, o tocador de bandolim eo de triangulo fazem a 
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parte do tenor, a segunda voz, 0 tipe e o "varsalo" sao meninos, enquanto 

os outros sao adultos, tanto jovens como mais velhos, A cada ano ocorrem 

mudanr;as nos papeis dos figurantes, Em 1994, por exemplo, o "varsalo" foi 

Reginaldo, filho de Alzira, ja em 1997, ele foi o rei azuL 

Joao Romao, tocador de triangulo e tenor, contou que as caminhadas 

no escuro referem-se ao destino do homem que segue cego e ignorante 

pela escuridao da vida, Estrelas de papel metalizado, brilhante, e luzinha 

pisca-pisca aludem a estrela guia, a luz que guia os passos dos homens no 

mundo, "A Reiada e uma parte que anda nas escuras", conclui Romao, 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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No esquema tradicional, a Reiada deve sair par sete anos 

consecutivos, s6 podendo descansar no oitavo. Os moradores do bairro e 

seus conhecidos "pedem" a visita dos reis. A "tripulayao", entao, atende aos 

"pedidos", cantando nas casas em troca de uma oferta. Chamam "esmolar'' 

a esta serie de visitas, pais e nela que recolhem as donatives para a 

realizayao do baile. No dia vinte e quatro de dezembro saem para 

"esmolar". A "tripulac;:ao" e acompanhada pela populac;:ao do Iugar, 

caminhando em silencio e no escuro ate a casa que sera visitada. Param 

defronte a porta e iniciam a musica de surpresa. Os versos que contam a 

epopeia do nascimento de Jesus sao cantados antes e depois da oferta; 

essas partes sao denominadas "chegada" e "despedida", respectivamente. 

"Pra ser foliao de Rei, de Reiada, de Folia de Reis e facil, porque o 

verso e feito, tem o verso no papel, a gente le, decora, ta tudo na caber;a. 

Tambem nao e facil encarrilhar vinte e cinco versos na caber;a guardado, 

mas em todos os casos, ja e verso feito, e facil". Em depoimento sabre a 

funyao de mestre, Jacare esclarece que os versos da Reiada sao prontos, 

enquanto os da Romaria sao improvisados. Nao consegui as "versos no 

papel" que, segundo Jacare, existem; nenhum informante possufa uma 

c6pia e, apesar de ser consenso de que os versos da Reiada sao fixes, ha 

controversias sabre sua autenticidade. Joao Romao disse que a Reiada 

cantada hoje "nao tem nada a ver" com a que seu pai cantava. Joao Vito, 

mestre da Reiada de Sao Paulo Bagre, declarou que aprendeu "com os 

mais velhos, que a gente ja escutou e acreditou". Pedi para que declamasse 

os versos para entende-Jos. "Declamar pra que?" respondeu, e completou: 
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"Ja nao esta gravado?" 

A seguir, os versos da Reiada, gravados em 1994, (nao se tratam de 

vinte e cinco, e sim vinte e seis versos) divididos entre chegada e 

despedida. Os versos entre parenteses referem-se as partes que nao 

consegui compreender com clareza, mas tentei inferir. Os pontilhados sao 

versos realmente ininteligfveis. 

CHEGADA 

Abre a casa nobre gente 

Pra escutar que ouvireis 

La da parte do oriente 

A chegada sao os tres reis. 

Os tres reis com alegria 

Foi buscar o criador 

Foi na casa do Erodes 

Perguntar do seu senhor. 

Como perverso ..................... . 

Que /he foi ensinar errado 

As avessas o caminho 

Se guiaram por uma estrela 

Que de noite aparecia 

( Para ver o menino Deus) 

Filho da Virgem Maria 

1 

2 

3 

4 

Ajudaram .......... Maria 

Numa noite de luar 

A procura de Jesus 

Aonde podia achar 

0 anjo no ceu cantou 

Eo da Terra respondeu 

Na cidade de Be/em 

Jesus Cristo ja nasceu 

Entre herege e cristao 

As ................... corria 

Aonde nasceu Jesus 

Filho da Virgem Maria 

Ajuntaram-se os tres reis 

5 

E trouxeram pedras tao be/as 

Apareceu aleluia 

E alegrou o ceu e a Terra 

6 

7 

8 
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Nasceu ................... . 

Filho de grande poder 

(Filho) da Virgem Maria 

S6 esse podia ser 

Nasceu o menino Deus 

No mundo tao maltratado 

Foi nascido entre animal 

E de animal arrodeado 

Que podia Deus nascer 

Em co/chao de ouro (fino) 

Para dar exemplo ao mundo 

Deus nasceu tao pobrezinho 

..................... onde ele esta 

Morreu para nosso bem 

Nasceu para nos salvar 

................... dormindo 

No vosso canto embrulhado 

(A espera) de um rei 

.............. para ser cuidado 

..................... ( acordai) 

Desse teu tao ...... (trono) 

Acordai ............. rei 

(Amarrai) ......... do mundo 

9 Sao (Jose) descei abaixo 

E acendei o fogareiro 

(Para ) receber o rei 

Rei senhor do mundo inteiro 

10 Abre o portao sagrado 

Que o santo rei quer entrar 

para ver o me nino Jesus 

Que sabemos que aqui esta 

11 Abre ......... que n6s entremo 

Por esse portao adentro 

Para ver o menino Jesus 

E Sao Jose no seu nascimento 

12 Nossa Senhora sentado 

No acento em Be/em 

Com o menino Jesus no brar;;o 

Vejam como ele ta bem 

13 ........................... o rei 

Na essa tao bela hora 

............. quanto custa 

Andar de noite por fora 

14 Santo Antonio diz a missa 

Sao Pedro reza o missal 

Sao Joao levou a h6stia 

Para Jesus consagrar 
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15 

16 

17 

18 

19 

20 



DESPEDIDA 

(Recebeste) com bom gosto 

os tres reis e magestado 

Hoje veio visitar 

Hoje veio visitar 

Ofertaste com bom gosto 

Esta nobre companhia 

(Outro) tanto v6s terei 

Na vossa mao todo dia 

Pra essa nobre companhia 

Fizeste o que pudeste 

Ficamos muito obrigado 

0 rei Ia do ceu merece 

21 Os tres reis e magestado 

Com as tres coroa real 

Ja fez sua obrigaqao 

Pode vos alevantar 

22 Pode vos alevantar 

Pra seguir o seu destino 

Nesta tao bendita hora 

Na frente da luz divino 

23 Se despede os tres reis 

Com grande poder que tem 

Desejando a paz de Cristo 

Ate pro ano que vem 

104 

24 

25 

26 

0 mestre violeiro canta parte da chegada na porta da casa. Os 

versos indicam para os donos da casa o que deve ser feito: "acendei o 

lampiao" faz com que a casa se ilumine; "abre o portao sagradol que os 

santos Reis quer entrar', deve-se abrir a porta para que todos entrem: a 

"tripula~o", os acompanhantes e a equipe de pesquisa. 

A casa esta preparada com urn altar onde estao depositados objetos 

e figuras relativos ao Natal, como presepios ou pinheirinhos prateados com 

bolas coloridas. 0 mestre termina a "chegada" dentro da casa. Os Reis 
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sentam-se diante do altar e, para todos, e servido algo de comer e beber 

como bolo, bolacha, cachac;a ou vinho. E urn momenta de descontra~o e 

de conversas sobre a testa e o cotidiano. 0 dono da casa oterece uma 

contribui~o para o baile de Reis. 0 mestre agradece cantando a 

"despedida" e a "tripula~o" sai da casa seguida por todos, inclusive seus 

moradores. 

"A Reiada ja e uma parte tambem religiosa, s6 que nao acaba com festa 

assim, como se diz, da divindade, se acaba com forr6, ne?" 

Joao Vito, em entrevista 

0 Baile de Reis e urn dos maiores bailes de Sao Paulo Bagre, s6 

superado pela testa de vinte e cinco de janeiro, dia de Sao Paulo padroeiro. 

Os parentes e conhecidos dos moradores da vila vao chegando desde as 

vesperas ate o dia do baile. Residem no centro de Cananeia, nos bairros 

distantes ou nas ilhas vizinhas. Chegam a pe, de canoa, de carro ou de 

caminhao. 0 salao comunitario e aberto a tarde e enfeitado com papel 

crepom e metalizado, estrelas e taixas. Os tronos dos reis sao arcos 

reluzentes feitos com madeira, papelao, bambu ou outro material e 

adornados com enteites metalizados e luzinha pisca-pisca. Kiko, o 

responsavel pelo salao e pela capela coordena o trabalho e dona Edite, que 

foi a professors dos mais velhos, contribui na realiza9ao e renova~o dos 

enfeites. 0 salao fica cheio de crianc;as brincando em meio aos 

preparatives. 

Atualmente, a "tripula~o" tern participado apenas do baile, sem a 

caminhada. Na pesquisa, pedi a realiza~o da visita em uma casa para 
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registrar e conhecer. Participei, entao, da produ<;ao da festa. Com a 

orienta<;ao dos folioes, encapei as coroas com papel metalizado, refiz as 

estrelas recobertas de purpurina, passei as roupas da "tripulat;:ao" e 

transportei os folioes que moram no bairro vizinho, Agrossolar. Joao Romao 

disse, posteriormente, que essa Reiada, de 1994, saiu "a reboque". 

Estamos em 1997 e ainda nao "tiraram"1 a Reiada com a romaria noturna e 

a cantoria nas casas. 0 baile e realizado todos os anos e dele os Reis e 

sua "tripula<;Eio" participam e entusiasmam a todos. 

Por volta das nove horas da noite, a vila esta apinhada de gente. 0 

salao enfeitado e iluminado esta com as portas abertas. As criant;:as correm 

e brincam, algumas pessoas sentam nos bancos encostados nas parades. 

Os musicos afinam os instrumentos. Quatro ou cinco casais dant;:am a 

dant;:a de Sao Gont;:alo para garantir born tempo durante o baile. Os 

fandangos sao tocados, mas poucas pessoas dant;:am, pois o baile s6 

comet;:a depois da chegada dos reis. 

Enquanto o baile vai sendo formado, a "tripula<;Eio" se arruma na 

casa de Joao Verfssimo. Colocam as roupas e pegam os aderet;:os. Em 

1996, Edite montou o presepio vivo, com Sao Jose, a Virgem Maria e o 

Menino Jesus. A criant;:a mais nova da vila foi o menino Jesus, tinha 

nascido ha menos de um mes. Em 1997, repetiram o presepio eo mesmo 

casal representou a Sagrada Familia. Nesse ano, o filho mais novo tinha 

apenas quinze dias de vida. Quando todos estao prontos, o salao e 

esvaziado, a luz apagada, e a porta, fechada. A Sagrada Famflia entra sem 

1 
Termo utilizado para a realiza9ao da Reiada. 
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ser vista, pela porta de tras" 

A "tripulat;ao" chega a porta do salao e inicia a cantoria Edite e mais 

duas au tres pessoas respondem aos versos acendendo as luzes e abrindo 

a porta Os Reis entram no salao seguidos pela "tripulat;ao" e par todos as 

presentes, No pequeno palco estao os tronos e o presepio, Os reis ocupam 

seus lugares seguindo as versos, Como nas casas, e servida comida e 

bebida" Em 1994, foi pipoca com vinho, ofertas dos frequentadores do baile. 

Tradicionalmente, nao e vendida bebida no baile de reis, mas esse costume 

vern sendo modificado, Essa alteragao e urn dos pontos de conflilo interno 

que dificulta a continuidade da Reiada. 0 mestre da a despedida e a 

"tripulat;ao" se retira sob aplausos dos presentes, E iniciado o baile que 

termina s6 ao amanheceL 
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SAO PAULO PADROEIRO 

25 de janeiro 

Em vinte e cinco de janeiro e celebrado o dia de Sao Paulo, o 

padroeiro do bairro. As comemora9oes sao organizadas por tres festeiros, 

que enfeitam o andor e a capela, organizam o almo9o comunitario e 

chamam os musicos para o baile. A cada ano e feito o sorteio para a festa 

do ano seguinte. 

0 almo9o comunitario para o qual todos contribuem e o infcio das 

comemora96es. E epoca de camarao, o que signifies fartura. Realizado no 

salao comunitario, sao servidos camarao, peixe e frango com arroz, feijao e 

macarrao. 

0 andor e enfeitado para sair da capela em procissao a tarde. 

Carregam a imagem de Sao Paulo pelos caminhos de areia ate retornarem 

a igrejinha. Enquanto seguem o santo, os moradores da vila e alguns 

freqOentadores rezam em voz alta ora9oes do ritual cat61ico. Em seguida, e 

realizada a missa, em louvor ao santo padroeiro, pelo padre Joao Grande, 

responsavel pela par6quia. A noite, por volta das vinte horas, e erguido o 

mastro, pintado em cores alegres, encimado pela bandeira de Sao Paulo. 

Enquanto levantam o mastro, cantam a "erguida", que fala sobre o 

padroeiro. 

A festa termina com um leilao e o baile, famoso em toda a regiao. 0 

festeiro define o que sera leiloado e contrata o conjunto, violeiro ou 

sanfoneiro. Os moradores da redondeza, dos bairros distantes, do centro de 
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Cananeia e das ilhas vizinhas frequentam o baile. 0 infcio e por volta das 

dez horas da noite e termina ao amanhecer. Ha dois anos atras, as 

celebrag6es em louvor ao padroeiro sucediam o baile, no domingo. 

Entretanto, algumas pessoas excediam na bebida e nao mantinham a vigflia 

necessaria para o louvor. Atualmente, as celebrac;oes sao realizadas no dia 

vinte e cinco, enquanto o leilao e o baile acontecem no sabado proximo. 

CARNAVAL 

A brincadeira de carnaval comec;a no sabado anterior, chamado 

sabado magro, quando e realizado um baile. Antes da construc;ao do salao 

comunitario, o baile tinha por finalidade avisar a todos onde seria 

comemorado o carnaval. A casa que realizasse o sabado magro, realizaria 

tambem os quatro dias de brincadeira. 

Em 1993, o baile foi organizado por Edite, que trouxe mascaras de 

papelao e papel crepom para enfeite. 0 salao foi arrumado a tarde. Tiramos 

do teto as bandeirinhas desbotadas, penduramos tiras de papel crepom 

colorido e colocamos lac;os de papel crepom nas paredes junto com as 

mascaras. Edite trouxe colarzinhos estilo havaiano que vendeu antes de 

comec;ar o baile e mascaras plasticas que emprestou durante a funC(So. 0 

baile comec;ou por volta de vinte e uma horas e os tocadores chegaram bem 

animados. Algumas pessoas de fora estavam presentes: dona Maria e seu 

marido, de Pedrinhas na llha Comprida, Zildo e seu irmao, do sftio Pica-Pau 
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da estrada da Aroeira, Janjao, dono do bar da estrada da Aroeira, seis 

turistas alemaes, quatro paulistas e eu. 

Os musicos comec;aram a tocar e logo tinha gente danc;ando. Edite 

lembrou-se de Sao Gonc;alo, pararam o fandango e danc;aram para ele: 

colocaram a imagem do santo no pequeno palco do salao, ao lado de flares 

arranjadas numa garrafa de coca-cola. Acabada a dam;:a, o santo foi levado 

para casa de Maria Marta e o fandango recomec;:ou. 

Os homens mais velhos nao paravam de danc;ar: Tutico, apontado 

por Dejanira como 6timo danc;ador, trocou de camisa duas vezes de tanto 

suar. No tempo do batido, era comum os homens trocarem de camisa 

durante os bailes. 

Jovens, no salao, eram apenas os filhos dos musicos, Mara, filha de 

Kika, Marco e Joana, filhos de Joao Vito e Antonia. As famflias presentes 

traziam os filhos pequenos e as crianc;as eram numerosas. Homens com as 

esposas e filhos pequenos, homens casados sem as esposas, mulheres 

viuvas, descasadas e solteiras e algumas crianc;as com as avos. As 

mulheres mais velhas assistiam a danc;a, comentavam e riam das 

brincadeiras. 

Quando o baile estava bastante animado, Edite distribuiu as 

mascaras, trazidas da Vinte e Cinco de Marc;:o em Sao Paulo, entre alguns 

homens que danc;aram e fizeram grac;a. Janjao, homem baixinho e 

barrigudo, colocou a mascara do Paulo Cesar Farias, "omou como Janjao 

direitinho", comentaram no salao. Alem do PC, havia urn pirata, urn homem 

com cigarro na boca e uma mulher esquisita de peruca brilhante que Edite 
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incorporou na brincadeira. 0 baile, entao, "ferveu" e, depois de algumas 

modas, os folioes tiraram as mascaras e o baile continuou ate ao 

amanhecer. 

0 carnaval de antigamente tinha brincadeira de berra, durante o dia, 

entre os jovens e as crianc;:as. Dona Maria, cunhada de Dejanira compara: 

"0 sexo, agora, esta em tudo. /sso estraga muito a brincadeira. Sempre 

brinquei os quatro dias de carnava/, sem dormir de noite, fazendo o servir;o 

da casa, lavando, pegando agua, fugindo da borra. Ninguem me pegava. 

Derrubava os rapazes no rio quando estavam atravessando a pinguela, e Ia 

mesmo comer;ava a brincadeira." Atualmente, a brincadeira de carnaval sao 

os quatro dias de baile, muitas vezes, de fandango por viola. 

ABRIL 

SEMANA SANTA: 

Sexta-feira da Paixao, Sabado de Aleluia e Domingo de Pflscoa 

As comemorac;:oes da Semana Santa comec;:am com a missa na 

sexta-feira pela manM, seguida pela procissao do calvario pelo "caminho". 

Urn baile de fandango marca o final da quaresma no Sabado de Aleluia. 

Antes, porem, e realizada a reza da luz, do Cfrio de Nazare. Nessa ocasiao, 

o padre Joao Grande promove as comemorac;:oes na cidade de Cananeia, 
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portanto, a reza em Sao Paulo Bagre e coordenada por Kiko, que acumula, 

entre outras, a funt;:ao de capelao. 

No ano de 1993, o escuro da noite era vencido pela luz dos 

lampioes. Em maio do mesmo ano, come90u o fornecimento de energia 

eletrica no bairro. Muitas transforma9oes ocorreram desde entao, a 

geladeira melhorou a qualidade de vida, os inseticidas eletricos passaram a 

fazer parte do cotidiano e a televisao, aos poucos, foi entrando em todas as 

casas. 

Na noite do Sabado de Aleluia, as pessoas aproximavam-se do 

centro da vila, cada uma com uma vela na mao. Comentava-se que a reza 

estava atrasada por causa dos preparatives para o baile, alguns criticavam 

a prioridade dada a providencia das bebidas e consideravam isso uma falta 

de respeito para a reza Por volta das vinte e uma horas, come90u a juntar 

gente na porta da capela. A noite estava escura e Sergio trouxe o lampiao a 

gas. Na frente da capela havia uma grande vela enfeitada com hibiscos 

vermelhos, representando o Cirio de Nazare. Kiko estava muito rouco e 

Joana, filha de Joao Vito, ajudou-o na leitura da eucaristia Formaram-se 
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duas filas na frente do Cfrio, as criangas distribufram o caderno de oragoes 

eo papel com as letras das musicas e, entao, comegou a reza. 0 Cfrio foi 

aceso e, obedecendo as filas, cada vela foi acesa nesse fogo coletivo. 

Todos entraram na igreja e rezaram para a luz do dia em que Jesus 

ressuscitou. 

Cinco pessoas, formando um jogral, leram a passagem do evangelho 

em que Maria Madalena e Veronica foram visitar o tumulo de Jesus na 

intenyao de colocer perfume no seu corpo para preserva-lo. Ao chegarem 

Ia, a pedra estava removida e um homem de branco disse-lhes que Jesus 

havia ressuscitado e nao se encontrava mais no tumulo. 

Num determinado memento da hist6ria, as velas foram apagadas e 

reascendidas na luz do Cfrio, representando a confirmayao do batismo. A 

Campanha da Fraternidade em 1993 abordava o tema moradia. A reza e os 

cantos falavam da ressurreiyao, dos sem casa e dos sem tete que dormem 

na rua e nao podem pagar alugueL Falavam tambem da indisposiyao das 

autoridades e da diferenya entre os ricos e os pobres. Rezamos o Pai 
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Nosso de maos dadas e a Ave Maria. Todos foram benzer-se nos pes dos 

santos no altar, entre eles Sao Paulo, Sao Gon99lo e Jesus Cristo. 

0 baile come~ou a formar-se aos poucos, como de costume. 0 salao 

iluminado. Estava rodeado de gente e cheio de crian99s. As bebidas, a 

limpeza do espa~o e seus enfeites foram providenciados a tarde. Eu 

perguntava sobre os musicos e ninguem afirmava quem iria tocar. Os 

violeiros trouxeram as violas e deixaram-nas guardadas no saco ate a hora 

do baile. Eu insistia em questioner sobre o fandango e nao obtinha resposta 

assertiva; aos poucos, fui percebendo que as palavras sao utilizadas de 

forma distinta da qual estou acostumada. 

Vieram violeiros do sftio do Pica Pau e de Agrossolar, alem dos 

musicos de Sao Paulo Bagre. A fun~o, outre nome dado ao baile, ainda 

era incerta para mim. Os musicos se encontraram no salao e come99ram a 

afinar os instrumentos. Alem dos violeiros, vieram outras pessoas de Ionge, 

como Maria das Neves com seu marido Joao, que vieram de canoa e 

dan99ram a noite toda; Dona Rosario de Agrossolar, que nao vinha ha tres 

anos, mulher do Seu Afonso, o rabequista; e muita gente de Cananeia. 

Nesse baile, nao havia turistas. Era esperada mais gente de fora. 0 baile 

esteve animado e muitas pessoas dan99ram. As pessoas mais velhas 

mostravam o fandango com o eixo aprumado e urn pulse vertical. 0 numero 

de jovens era menor e sua dan~a era mais proxima da lambada que estava 

na moda, de quadril "quebrada" como no forr6 nordestino, sem a defini~o 

do eixo-mastro. A maioria da molecada ficou brincando e circulando por fora 

do salao, na escola ou no parquinho. Nao fui ver, por que uma dama 
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respeitada permanece no salao,s6 ouvi dizer. A Mara, filha de Kiko, saiu do 

salao, foi encontrar um rapazinho, e foi repreendida severamente pelo paL 

Dona Antonia me contou que aprendeu o fandango, porque seu pai nao a 

deixava ir ao baile se nao fosse para danyar. 0 domingo de Pascoa nao foi 

comemorado, andei pelo bairro todo, comentei do baile, tomei cafe com 

cravo na casa de Dona Dejanira e nao vi a Pascoa. 

A BANDEIRA DO DIVINO ESPIRITO SANTO 

E A FESTA DE SAO JOAO BATISTA PADROEIRO DE CANANEIA 

MAIO/JUNHO 

Festas que envohrem todo o municipio 
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"E muito antigo, meu senhor, isso e muito antigo demais. Quando eu 

era moleque, meu pai, minha mae, ja contavam de romaria, de quando eles 

eram mo/eques, meu senhor, isto toda a vida existiu aqui." Em depoimento, 

Mestre Maneco afirma a antigOidade da bandeira do Divino. E interessante 

observar que os bandeirantes ja realizavam romarias evocando os 

desbravamentos dos sertoes. Dejanira lembra o tempo em que uma 

bandeira safa em seguida da outra. "Quando uma chegava, se arrecolhia, 

safa outra esmolando." Citou, alem da bandeira do Divino, a de Sao Lufs e 

a da Nossa Senhora dos Navegantes. 

Jacare acrescentou que, antigamente, muitas bandeiras percorriam 

os mesmos caminhos ao mesmo tempo. Nos encontros entre as bandeiras 

aconteciam desafios: urn mestre versava para cada parte da bandeira 

adversaria, fazendo urn verso para cada flor, para cada fita e para o pano 

da bandeira. 0 outro mestre respondia e o melhor verso vencia. Nesse 

tempo, a "tripulac;iio" tinha tambem o alferes, responsavel pelo dinheiro e 

carregador da bandeira. 0 alferes retirava as partes da bandeira adversaria, 

conquistada em versos, e colocava na outra bandeira. Essa batalha poetica 

s6 tinha fim, quando uma das bandeiras ficava depenada, "s6 no pau." 

Atualmente, apenas o Divino Espfrito Santo sai em romaria pelo municipio. 

Sao duas as bandeiras, que percorrem regioes distintas, a do norte e a do 

sui como obriga<;:(ies complementares. 

A Bandeira do Divino Espfrito Santo e a maior festa da regiao. 

Constitui urn complexo festive, formado par celebra96es na igreja matriz de 

Cananeia com o padre Joao; h8 uma longa caminhada, chamada romaria, 
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abrangendo o municipio e uma parte do literal paranaense e a festa nas 

ruas da cidade de Cananeia. Na romaria, os folioes ou "tripulagao", como 

sao chamados, levam a bandeira vermelha, eantando de easa em easa, por 

todos os sitios da regiao. Distribuem as bengaos divinas e recebem as 

promessas e oferendas. No "passo cansado das velhas", como disse urn 

mestre de Jacupiranga, esse passeio com a bandeira dura, 

aproximadamente, urn mes e meio. E uma esmolagao, como a da Reiada, 

arreeadando dinheiro para realizagao das festas do Divino e de Sao Joao 

Batista, padroeiro de Cananeia, vinte tres e vinte e quatro de junho, 

respectivamente. 

Sao quatro folioes que formam a "tripulagao" do Divino. 0 mestre cria 

os versos, toea viola e arrecada as ofertas, alem de ser o responsavel por 

tude o que diz respeito a romaria pelo municipio. 0 rabequista acompanha 

com a rabeea. 0 Tenor toea o tambor e eanta a segunda voz. Urn menino 

acompanha o grupo, eantando a voz mais aguda, a terceira voz e o tipe. 

Joao Vito tern em conta que "ser mestre nao se aprende, e preciso ter 

caber;;a muito boa. 0 cara pode saber 50 versos, mas se tromba com 

alguma coisa diferente tem que criar na hora. No ano passado, o dono da 

casa quis batizar uma crianr;;a. Maneco engoliu seco e fez a obrigar;;ao. Alem 

de boa caber;;a, nao pode ter o corar;;ao fraco, porque a emoc;ao e forte. Ja 

teve caso de encontrar defunto e cantar em cima de morto e dificil. Quando 

toea no assunto muita gente chora, se o cara tern o corar;;ao fraco nao 

cumpre a obrigar;;ao". 
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A Bandeira do Divino ficou parada dezoito anos e foi reativada pelo 

Padre Joao ha, aproximadamente, dez anos. 0 paroco da Matriz de Sao 

Joao Batista de Cananeia tern grande influ€mcia sabre a bandeira, vista que 

e uma manifesta<;ao da religiosidade popular. Por urn lado, incentiva-a, 

reativando a festa, por outre, altera regras tradicionais, pais tais 

manifesta<;oes ficam submetidas as ordens da igreja.A organiza<;ao fica a 

cargo de urn comissao festeira, atualmente escolhida pelo paroco. Ate 

1991, entretanto, a escolha dos festeiros dava-se por sorteio. 

Seu Joao Batista de Almeida, morador e comerciante de Cananeia, 

conta que "em mil novecentos e noventa eu fui sorteado em primeiro Iugar e 

five a satisfaqtio de ser o primeiro festeiro. Ser festeiro e trabalhar em prof 

da comunidade, e procurer fazer uma festa bonita, bem feita, e isso ail 

Pela tradiqtio da festa diversas pessoas dtio o nome e, no dia vinte e 

tres (de junho), no encerramento da Festa do Divino, sertio sorteados doze 

festeiros, sendo seis pro Divino e seis pra Sao Jotio, e o primeiro sorteado 

sera o primeiro festeiro, no caso, vai presidir os destinos das festas. 

Sabre o momenta em que foi sorteado diz que "foi uma emor;ao muito 

grande, porque eu levei minha mae, inclusive, de carro, uma senhora de 

idade com dificuldade para andar, e eu nao esperava ser sorteado em 

primeiro Iugar, tanto e, que nem vestido adequadamente eu fui. E naquele 

momenta, naquela hora, foi uma emoqao tao grande que eu nunca vi na 

minha vida, que me fez sentir assim uma crianqa, ou entao, uma pessoa que 

ganhou na loteria, sorteada, sabe? E aquilo pra mim foi muito gratificante". 
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Continua, entao, a descrever a tradic;ao e as mudanc;as ocorridas 

nessa festa. "Pela tambem tradiqao da testa, o casal: o primeiro testeiro ,o 

lmperador, com sua respectiva esposa, a lmperatriz, leva as pessoas numa 

especie de romaria, que aqui a gente chama de 'trajeto', pra que as pessoas 

conheqam aonde que vai morar o Imperio, onde vai ser a testa o proximo 

ano. A gente e coroado dentro da igreja pelo testeiro anterior e com a ajuda 

do padre. Existe inclusive um toque especial da banda, naquele momento, 

que taz parte tambem da tradiqao da testa. Aquele toque significa o 

coroamento do novo lmperador, e depois, entao, que sai a procissao ate a 

casa pra que o ano que vem todo mundo saiba onde vai ser a casa do 

testeiro. 

0 ultimo (ritual de coroaqao) foi em 1991, em 92 infelizmente, nao 

teve mais. Porque a gente tem dificuldade de saber, a gente lamenta 

profundamente que isso nao exista mais, porque acho que isto mexe demais 

com os costumes da testa. 

Eu acho que isto e uma exig{mcia da testa, uma exigencia da tradiqao 

da festa. E todo mundo gosta de participar desse sorteio, porque a gente 

entende que isso e uma missao a ser cumprida, e uma coisa que vem de 

cima, de Deus, nos da esse direito. E se a igreja cat6/ica nos to/he este 

direito, pra n6s, infelizmente, a gente nao gosta." 

Sergio fala de sua desilusao, da falta de perspectiva de ser 

imperador: "A chance agora e minima de ser lmperador, de coroado, ne? 

Por causa da mudanqa, de nao ter sorteio mais na Festa do Divino, ne? 

Entao, e por causa disso que eu acho que eu nao vou conseguir ser 
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(lmperador), s6 se mudar, haver sorteio novamente como era antigamente, 

ai sim, ai a esperanr;a seria cem por cento pra ser, do contrario nao." 

Os fogos de artificio sao outro ponto de conflito entre a orientac;Bo do 

padre e os devotes. Sergio e fogueteiro e valoriza essa tradic;Bo. Diz que 

"tinha OS fogos todo 0 final, dia 24 a noite, depois que terminava a procissao. 

Ai, ja era avisado, todo mundo sabia, porque tinha na programar;ao da festa 

marcando tudo, horario. S6 que o padre Joao ja nao aceita mais os fogos 

por causa da situar;ao financeira. Ele acha que e um dinheiro jogado fora, 

que e um dinheiro queimado, a mesma coisa que pegar o dinheiro e 

queimar. Entao ele cortou, tirou tambem os fogos por causa de sobrar mais 

dinheiro pra igreja. Efe acha que esse dinheiro nao tem retorno, nao M 

vantagem nenhuma em queimar esses fogos". 

Pelos depoimentos, percebe-se que a festa e organizada pela 

comissao festeira. Antonio Festeiro, que foi lmperador em 1994, esclarece 

que "o trabafho do festeiro e organizar OS bingos, as pessoas que andam, 

que estao com a bandeira andando pelos sftios e as vezes na cidade. Tudo 

isto o festeiro tem que organizar." Antonio e pescador e morava no sitio ate 

1993. Morador da cidade de Cananeia, sente falta da vida tradicional. 

Comenta sua experiencia: "nao e muito facif ser festeiro, a primeira coisa 

que a pessoa tem que ter bastante responsabifidade, e junto com outros 

grupos. A gente como primeiro festeiro tem que ter bastante 

responsabifidade." 

As duas bandeiras de romaria ficam guardadas na igreja durante o 

ano. Uma percorre o sui e a outra, o norte. A lmperatriz arruma seus 
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enfeites, preparando-as para a romaria. Na casa des imperadores e 

montado o Imperio de onde saem e para onde voltam as Bandeiras da 

romaria. Um pane vermelho bordado com flares e estirado na parede, 

definindo o espa~o onde serao depositadas as bandeiras da romaria, a 

corea e o estandarte des imperadores, juntamente com as bandeiras de 

outros devotes e promesseiros, que sao em numero aproximado de 

quarenta. 

Dia dois de maio a noite, as bandeiras que estavam na igreja sao 

colocadas no Imperio e entregues para os mestres folioes. Esse ritual e 

denominado o "recebimento da bandeira". 0 horario nao e fixe. Em 1993, 

per exemplo, iniciou as vinte e tres horas e, em 1994, as dezenove horas e 

trinta minutes. Nesse recebimento, os mestres repentistas versam sabre a 

romaria de forma geral e sabre as especificidades daquele ano. 0 

Recebimento de 1993 foi em casa de dona Cida e seu Jair, os imperadores 

do ano. Os versos "trovados" explicam que a Bandeira do Divino vai sair 

"para seu passeio pelo municipio" e todos os devotes estao convidados para 

a Alvorada. Naquele ano, o mestre da bandeira do sui estava suspenso 

pelo padre. Jacare, mestre e violeiro que participa des fandangos em Sao 

Paulo Bagre, excedeu na bebida e faltou com suas obriga~oes durante a 

ultima romaria. Os versos do recebimento contavam, entao, que s6 sairia 

uma Bandeira "par falta de Foliao". 

No dia seguinte, tres de maio, as cinco horas da manh8 e feita a 

Alvorada. Os mestres cantam no Imperio, pegam a Bandeira e saem 
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tocando no trajeto ate a igreja. Cantam diante da porta fechada da igreja e 

retornam ao Imperio. 

Nessa hora tao feliz 

Na alvorada do dia 

Na matriz de Sao Joao... Obrigac;ao ... Hora Sagrada ... Permissao. 

No retorno ao Imperio, cantam que todo o dinheiro arrecadado ira 

para as maos da comissao festeira, versam sobre as promessas, explicam 

em trovas que a Bandeira vai sair no seu passeio arrecadando prendas para 

a festa do Divino, que volta para seu Imperio para descansar e abengoam o 

lmperador e a lmperatriz. A Bandeira permanece no Imperio ate a hora de 

sair para a missa. 

Por volta das oito e meia da manha, seguem novamente o trajeto ate 

a igreja. Desta vez s6 voltarao para o Imperio dali a, aproximadamente, um 

mes e meio, ap6s a romaria pelo municipio. As portas da igreja se abrem 

aos folioes que entram tocando e cantando de frente para o altar. 0 padre 

orienta a romaria, seguindo as diretrizes das comunidades eclesiasticas de 

base. Em 1993, havia retornado de uma reuniao da Confederagao Nacional 

dos Bispos do Brasil e, em nome dos bispos, discursou sobre a importfmcia 

da aceitaqao das formas de devoqao popular. Lembrou o estado de pobreza 

do pals, da concentraqao da pobreza no interior, dos processes de grilagem 

das terras e da reforma agraria. Ressaltou as diferengas entre as grandes 

fazendas e os pequenos agricultores. Comparou a produqao de 

subsistencia com as grandes produgoes voltadas para a exportaqao. Abriu 
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os bragos e falou para o Mestre: "Se voces levarem a mensagem da 

reforma agraria pelo mato por onde a Bandeira vai passar, voces estarao 

inspirados pela luz do Espirito Santo". Padre Joao tirou varias fotos e 

convidou a todos para as festas dos dias vinte e tres e vinte e quatro de 

junho. 

Nessa ocasiao, denominada 

"safda da bandeira", muita gente 

vern para Cananeia, inclusive os 

moradores de Sao Paulo Bagre. 

Seu Joao Verfssimo, Alzira, com 

Talita ainda bebe, e Maria 

Anastacia sao alguns moradores de 

Sao Paulo Bagre que encontrei na 

safda de 1993. Aproveitaram para ir 

ao banco e ao mercado. Na praga, 

estavam ainda alguns indios 

guaranis vendendo seus cestos, 

bichinhos de madeira, areas e 

flechas. 

Da lgreja seguem todos para o porto. No topo da bandeira, a imagem 

do Divino Espfrito Santo, urn pombinho de madeira dourado, e beijado pelos 

devotes. Fitas sao amarradas e dinheiro e colocado na Bandeira - sao 

pagamentos de promessas, de gragas recebidas. Desde o "recebimento" 

ate o retorno da bandeira para o Imperio, os mestres transformam todos os 
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acontecimentos em versos ~ No porto, cantam a despedida e embarcam 

para a romaria 

"E uma visita pro pessoal do sitio, porque, quem nao pode ir na festa, 

quando a bandeira chega, e a testa deles, e a bandeira do Divino", declara 

Maneco, mestre de bandeirao 

Agrossolar e o primeiro bairro a receber a bandeira. Os 

frequentadores dos fandangos em Sao Paulo Bagre recebem a bandeira em 

suas casas~ Celso Camargo, que toea bandolim no fandango; Vaduca, 

sogra de Celso; Joao Vito, mestre da Reiada e violeiro de fandango; Dacio, 

sanfoneiro, filho de seu Afonso e seu Afonso, o rabequista, sao exemplos 

dos devotos visitados que participam dos bailes~ 
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Cada casa prepara seu altar, seu oratorio para receber a Bandeira. 

Nessas mesas-altares, M diversos objetos que aludem ao universe caigara: 

religiosidade sincretica, fe nos entes da natureza e convivencia do 

tradicional com a modernidade; imagens dos santos, a vela acesa, papel 

decorado com motives natalinos forrando o oratorio, o buda, fotografias dos 

parentes, calendario com a imagem de lemanja, urn boneco que parece 

duende, conchas e pedras que "os meninos encontram ao /ado das ostras e 

colocam no oratorio para enfeitat'', casco de tartaruga, bico de ave, flores e 
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folhas da mata, desenho de on<;a, 

pele de macaco, o aparelho de 

radio, toea fitas e a televisao, Ao 

lado do oratorio, na propria mesa 

sao ofertados cafe, bolo bolacha, 

vinho ou pinga para os folioes e 

acompanhantes, A dona da casa 

vern receber a Bandeira e entra na 

casa seguida palos folioes e pelos 

moradores da regiao, A bandeira e 

carregada pela dona da casa ou 

por algum promesseiro e passa de 

mao em mao. 

"Promessa e/es fazem tambem. Eles fazem promessa para receber o 

Divino com a luz acesa na mao, conforme a promessa, os pedidos que e/es 

fazem ( ) o outro ja se poe de joelho dentro de casa, tambem com a tuz 

acesa na mao pagando promessa. As vezes a/gum paga promessa Ia com 

fotografia, com coisa tudo que eles fazem. La com fita que eles colocam na 

bandeira, com dinheiro, e/es fazem muito, muita promessa." Nesse 

depoimento, mestre Maneco mostra a dimensao da fe: as flares, as fitas, o 

perfume derramado nao sao enfeites, sao gra<;as recebidas, historias de fe 

materializadas em cores e formas. 

Dentro das casas cantam a "chegada", falando de cada santo no 

oratorio. Apesar da diversidade de objetos contidos nos altares, o mestre 
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"salva", ou seja, canta saudando, apenas a luz da vela e os santos. Jacare 

ensina a sequencia dos versos: "o primeiro que tem que salvar e a luz, que 

e o principal. Depois da luz vai salvando os santos que nem o Bom Jesus 

que e o principal tambem, ne? Depois do Bom Jesus, entao, vai salvando os 

outros, ai, salva uma Nossa Senhora, um Santo Antonio. Depois passa pro 

dono da casa, pra esposa dele, depois da esposa para os filhos, depois de 

cantar para os filhos, pra cada um, um verso, ai pede a oferta, nao tem mais 

nada a fazer." Os instrumentos sao colocados sobre ou sob a mesa no altar, 

protegidos, ou num Iugar mais fntimo da casa, como num quarto. Depois de 

comer, beber e conversar, os folioes cantam novamente, agora, a 

Despedida. Agradecem a oferta, abenyoam a casa e convidam a todos para 

a festa do dia vinte e tres. Saem cantando, a dona da casa leva a Bandeira 

para fora onde o representante da proxima casa a recebe. 

Mestre Maneco sente-se valorizado e bern tratado nesse seu 

"servi9o". (. . .) "Quando e estrada eles carregam a gente de carro tudo, nao 

cobram nada. Tudo mundo coopera muito bem. Tratam muito bem da 

gente, dao dormida, dao comida. Tratam muito bem mesmo dos foliao. ~ 

para eles uma testa muito grande quando a gente chega no bairro. Deus o 

livre que a gente nao va visitar uma comunidade Ia." A romaria atinge um 

numero grande de moradores de forma muito Intima, dentro da casa de 

cada um. Joao Vito sintetiza as atividades da romaria: "Amanhece o dia, da 

a alvorada, depois despede e sai esmolar. Chega a noite, pede pouso, 

pousa e no outro dia faz a mesma coisa." 
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Os folioes visitam, em media, seis casas por dia De madrugadinha, 

por volta das cinco horas, dao a Alvorada, Cantam no altar da casa 

versando sobre esta e sobre o infcio da obrigayao do dia Saem para 

esmolar em outras casas, em que dao a chegada, recebem as promessas e 

ofertas e dao a despedida, Almoc;:am onde sao convidados, E comum a 

oferta do almoc;:o ou do pouso ser promessa, No final do dia, fazem o 

Encerro, guardam a bandeira enrolada em um pano branco e descansam no 

pouso, No dia seguinte, recomec;:am e, assim, passa um mes e meio, 

Seguem, percorrendo todo o municipio, cumprindo sua obrigayao, 
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Em meados de junho, retornam a cidade. Terminam os "pedidos" na 

cidade e entregam a bandeira e o dinheiro arrecadado para o lmperador e a 

lmperatriz. A festa sai, entao, das maos dos folioes e segue comandada 

pelos festeiros. Joao Vito afirma que "a tripular;ao nao canta no dia da testa, 

porque o dia da testa ja fica pra outros. Sao os outros que cantam Ia dentro. 

Cantam os hinos da igreja. Nossa missao e s6 aquele mes e poucos dias 

que a gente anda, ne?" 

No perfodo da romaria, a comissao festeira organiza bingos e rifas, 

arrecadando dinheiro para a festa. Quinze de junho e o dia da arruma<;ao 

do Imperio, quando as bandeiras sao recolocadas. Vinte e quatro delas 

ficam guardadas na igreja, representando oblar;oes, pagamentos de 

promessas. Outros devotes que tern bandeiras para carregar na procissao, 

tambem levam-nas ao Imperio. Chega a quarenta o numero total de 

bandeiras. Dia dezesseis, quando as bandeiras ja estao arrumadas, saem 

em procissao pela cidade e retornam ao Imperio onde ficam ate o dia da 

festa. Dia dezoito de junho, os folioes entregam a Bandeira ao lmperador e 

comeyam as atividades na cidade. 

A festa na cidade de Cananeia e organizada pelo padre e pela 

comissao festeira; a seguir, o programa do ano de 1994, impressa e 

divulgado por todo o municipio. 



Dia 17 de junho-

Dia 18 de junho -

Dia 19 de junho-

Dia 20 de junho -

Dia 21 de junho-

Dia 22 de junho -

Dia 23 de junho -

Dia 24 de junho -
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DIVINO ESPiRITO SANTO 

E 

6 feira-

SAO JOAO BATISTA 

( NOSSO PADROEIRO) 

PROGRAMA 1994 

5:00 h - Alvorada da Festa do Divino e Sao Joao 
Batista 

19:00 h- Trajeto das Bandeiras do Divino -
Primeiro Tridou do Divino 

Sabado- 19:30 h- Primeiro Tridou deS. Joao Batista 
21:00 h.- Erguimento do Mastro de Sao Joao 

Batista 

Domingo- 9:00 h. - Culto em louver do Divino espirito Santo, 
na Matriz 

19:30 h.- Segundo Tridou do Divino e em seguida 
o Trajeto das Bandeiras 

2 feira- 19:30 h.- Segundo Tridou de S. Joao Batista -
Confissao Comunitaria 

3 feira- 19:00 h.- Trajeto das Bandeiras e Terceiro Tridou 
do Divino 

4 feira- 10:00 h- Abrimento do Imperio, Trajeto das 
Bandeiras e Esmolamento 

19:30 h.- Terceiro Tridou de Sao Joao Batista -
Celebra~o Batismal 

5 feira- FESTA DO DIVINO ESPIRITO SANTO 
em Cananeia 

6 feira-

8:00 h. - Santa Missa 
10:00 h.- Missa Selene presidida pelo Bispo 

Diocesano Dom Apparecido 
16:00 h.- Procissao em louver ao Divino Espirito 

Santo 

FESTA DE SAO JOAO BATISTA, 
Padroeiro de Cananeia 

8:00 h. - Santa Missa 
10:00 h.- Missa Selene, em Louver de S. Joao 

Batista, em inten~o de Cananeia 
16:00 h.- Procissao em Louver deS. Joao Batista 
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Domingo- 9:00 h. - Santa Missa - 0 programa do dia sera 
avisado com antecedencia 

Hoje haven:l ROMARIA DA TERRA, do estado de Sao Paulo. Cananeia 
estara presente 
19:30h.- Santa Missa 

A COMISSAO DE FESTEIROS 

Vista: Padre Joao, vigario de Cananeia 
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FESTA DA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES 

QUINZE DE AGOSTO 

E uma festa oficial do municipio; durante tres dias a cidade fica em 

festa Organizada pela prefeitura e pela igreja e composta de uma parte 

laica e outra religiosa As ruas do centro da cidade ficam tomadas de 

barraquinhas, vendendo comida, bebida, roupa, sapato, fita K7 e 

bugigangas em geraL Na praga, atras do forum, e montado urn parquinho 

de diversoes com roda gigante, carrinho de trombada, carrossel e outras 

atrac;;oes. Na prac;;a matriz, urn palco recebe grupos de jovens que cantam e 

tocam musica popular brasileira, as mais veiculadas nas radios no 

memento. 

No dia quinze, dia de Nossa Senhora dos Navegantes, as 

celebrac;;oes comec;;am com a missa na igreja Matriz de Cananeia Em 1993, 

uma grande rede de pescar emoldurava o altar. 0 andor enfeitado com 

cetim azul trazia, ao lado da santa, uma pequena canoa de madeira Depois 
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da missa, o andor seguiu em procissao em direr;:ao ao CEAGESP, local de 

comercio de pescados. No mar de dentro, entre as ilhas Comprida e 

Cananeia, os barcos iam chegando enfeitados com bandeirinhas de papel 

colorido, bexigas, folhagens e faixas com dizeres para a santa: "Obrigada 

Nossa Senhora dos Navegantes" ou "Os pescadores saudam Nossa 

Senhora dos Navegantes". 

0 andor e colocado em urn dos barcos "embandeirados", como sao 

chamados. A procissao maritima faz uma volta em frente a bacia de 

Cananeia e retorna ao porto. 0 andor e retirado e a procissao e finalizada 

nas ruas da cidade. A noite, os fogos de artiffcio, pagos pela prefeitura, sao 

a atrar;:ao de fechamento da festa. 

Jacare compos urn fandango sobre essa festa: 

A festa do dia Quinze 

Para n6s foi tao gozado 

N6s que ia viajar 

De canoa embandeirada 

Na chegadinha do porto 

N6s fumo fotografado 

Eu aqui com o meu co/ega 

Numa viagem que fizemo 

N6s fumo fotografado 

Na hora que n6s cheguemo 

Para ficar mais bonito 

Amigo segure o remo 



As quatro da madrugada 

0 meu co/ega dormis 

No meio da chuvarada 

0 malvado do modista 

0/hava e dava risada 

Ja ia se aproximando 

A hora da procissao 

0 meu co/ega descia 

0 morro de Sao Joao 

0 danado do modiste 

Levava o tiro na mao 
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As canoas pequenas, dos pescadores artesanais, nao tem mais 

permissao para participar da procissao maritima, pois tais embarcac;oes nao 

estao condizentes com as especificac;oes de seguranc;a da capitania dos 

portos, No memento do embarque da santa, oficiais da capitania dos portos 

distribuem b6ias para as embarcac;Qes que tem permissao, mas nao 

possuem os equipamentos de prevenc;i!io. 
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NOSSA SENHORA APARECIDA E FESTINHA DAS CRIAN<;AS 

DOZE DE OUTUBRO 
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Em Sao Paulo Bagre, comemora-se o dia de Nossa Senhora 

Aparecida e o dia das Crian98s. Pela manha, e feita a reza na capela, 

coordenada por Kiko, acompanhada por canc;oes ao violao. A imagem de 

Nossa Senhora Aparecida e colocada no andor enfeitado com cetim cor de 

rosa e flares de papel crepom. Ap6s a reza, a santa e carregada pelos 

caminhos de areia da vila de Sao Paulo Bagre. Durante a procissao as 

mulheres se revezam ao carregar o andor. As orac;oes seguem os cadernos 

trazidos pelo padre, orientados pela doutrina da igreja progressista. 

Em alguns anos, e realizado o almoc;o comunitario no salao. Em 

outros, e servido um bolo para as crian98s a tarde. Os enfeites 

acompanham o tema infantil com bexigas. Durante todo o dia a vila fica em 

festa. As comemorac;oes terminam com o baile de fandango, iniciado por 

volta das nove horas da noite. Forma-se aos poucos, os musicos vao 

chegando e afinando os instrumentos. Quando Edite esta presente, dan98m 

para Sao Gon98IO e, por vezes, ao amanhecer, relembram algumas modas 

antigas. Em geral, danc;am-se chimarrita e dandao ate o dia clarear. A 

seguir, a transcric;ao de uma moda antiga, recolhida em entrevista na casa 

de Jacare. 



Andorinha voou foi-se embora 

Foi se embora pro galho de fora 

Andorinha voou foi-se embora 

Fez seu ninho no cacho da amora 

Ai que tao bonita mor;a 

Ai que tao bela senhora 

Para um bem que se enamora 

Eu como nao sou daqui 

Amanha ja vou-me embora 

Nesse mato nao tem Passarinho 

Passarinho chamado Andorinha 

Andorinha voou foi-se em bora ... 
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PARTE IV 

PROCESSO CRIATIVO 

0 foco deste estudo e o processo de composi~o a partir da danya 

do fandango do literal sui de Sao Paulo. A linguagem corporal e sua 

codifica~o apresentam-se como linha condutora para a elaborac;:ao da 

leitura cenica, articulando diferentes formas de expressao. 0 resultado 

alcanc;:ado e um evento de danya, musica e multimeios, em que o o estado 

criativo e priorizado. Para tanto, o roteiro e formado por uma estrutura fixa 

de tempo e espac;:o, servindo de base para improvisac;:oes, a partir de um 

repert6rio previamente estabelecimento. 0 espectador tambem e tratado 

como individuo criativo. A simultaneidade de informac;:Oes exibidas e os 

convites para entrar no espac;:o oferecem ao publico oportunidades de 

participa~o na leitura cenica proposta. Ha, ainda, a presenc;:a da 

"tripulac;:ao" de Cananeia, dividindo o espac;:o cenico. 

Os procedimentos na pesquisa de campo, o trabalho tecnico, a 

experimentac;:ao e a elaborac;:ao cenica sao processes, mais ou menos, 

sincronicos, apresentados aqui seqOencialmente para maier 

esclarecimento. 
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4.1 RECOLHENOO FRAGMENTOS 

A arte se confunde com a vida e, no memento de recolher 

fragmentos, a vida se impoe ao mostrar-se em pedacinhos. A vivemcia em 

campo e um mergulho num universe que se pretende desvendar. Nesse 

mergulho, abrem-se os sentidos e a atenc;:ao para o conhecimento da vida 

caic;:ara e de suas expressoes artisticas. A experiencia e o princfpio para 

entender-se o mundo. Segundo Kant, e pela "experiencia que temos a ideia 

de ser''.
1 

Contudo, a experiencia em campo se da atraves de um 

determinado ponte de vista: a abordagem e individual, per maier que seja a 

neutralidade pretendida. Marleau Panty afirma que "esse sujeito que 

assume um ponte de vista e meu corpo, como campo perceptive e pratico".
2 

0 trabalho em equipe amplia o numero de abordagens, porem o todo 

nao e percebido enquanto tal, somam-se abordagens pessoais aumentando 

as perspectivas. A percepc;:8o de um objeto em sua unidade, na visao de 

Panty, "e a somat6ria de uma serie indefinida de perspectivas, cada uma 

das quais lhe diz respeito e nenhuma o esgota ( ... ), o lade nao vista se 

anuncia a mim como o visfvel de alhures, ao mesmo tempo presente e 

apenas iminente".3 

Nas visitas a Sao Paulo Bagre, foram sendo recolhidos fragmentos 

sensiveis des bailes, das festas e do cotidiano. Fragmentos senslveis sao 

pequenas amostras do que os olhos veem, os ouvidos escutam, a memoria 

1 
Kant apud Ponty, M. op. cit., p. 49 

2 Ponty, M., op. cit., p. 47. 
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lembra e o corpo percebe ao dan<;:ar e ao conviver com a comunidade. 

lncluf os objetos trazidos de Cananeia e os objetos vistas por Ia foram 

refeitos para uso cenico. Recolher fragmentos e colecionar impressoes. As 

imagens e sons sao impresses, literalmente, em fitas magneticas ou filmes 

foto-sensfveis, enquanto os movimentos e as formas de falar sao impressas 

na memoria corporal e intelectual. "0 que importa e que recuperamos 

nossos sentidos. Devemos aprender aver mais, ouvir mais, sentir mais",
4 

afirma Susan Sontag, indicando o caminho dos sentidos na arte 

contemporanea, ao dizer nao a interpretagao das artes. E assim foi feito em 

campo e em cena: imagens, sons, movimentos, palavras - fragmentos do 

universe cai<;:ara sao as impressoes, transformando-se em impulses 

criativos. 

Fragmentos sensfveis recolhidos em campo sao reformulados, 

reorganizados e apresentados em uma leitura cenica do universe 

pesquisado. A experiencia sensorial acompanha todo o processo do 

trabalho. Nao me ative a explicar ou interpretar o universe cai<;:ara, entrei 

nele e apreendi dele os fragmentos que formam a base da montagem 

cenica resultante desse processo. 

Fragmentos temporais de permanencia em campo, visao 

fragmentada de uma cultura diferente da nossa e natureza fragmentaria da 

cultura popular sao as caracterfsticas das relagoes desenvolvidas. 0 

material recolhido com o apoio dos equipamentos tambem e considerado 

3 
Ponty, M., op. cit., p. 47. 

4 
Sontag, S. Contra a interpreta<;ao. Porto Alegre, L&M, 1987. p. 22-23. 
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como conjunto de fragmentos das imagens e sons existentes em Sao Paulo 

Bagre. Atraves das relac;:Oes pessoais e da convivencia com os moradores 

foram colecionadas informa96es, rea96es e hist6rias de cada urn, 

compondo em mosaicos as personalidades individuais. 

Os fragmentos recolhidos sao urn conjunto de perspectivas unicas. 

Apreender todo o universe cai98ra e inferir-lhe conhecimentos externos e 

artificiais. "E precise dizer - diz Merleau Panty - que nossas ideias, par mais 

limitadas que sejam num dado memento, exprimem sempre nosso cantata 

com o ser e com a cultura e sao suscetfveis de verdade desde de que a 

mantenhamos abertas ao ambito da natureza e da cultura que devem 

expressar.( ... ) 0 que e dado e urn caminho, uma experiencia que esclarece 

a si propria, que se retifica e prossegue o dialogo consigo mesma e com o 

outro,s Portanto, consciente de ocupar uns poucos pontes de vista -

somat6ria das perspectivas individuais da equipe de realiza98o -

atrevidamente, apresentei "meus" fragmentos, compondo uma 

simultaneidade de perspectivas, para que o espectador reconstrua, atraves 

de "seus" fragmentos, o universe tradicional dos pescadores artesanais. 

4.2. TRABALHO TECNICO 

0 trabalho tecnico diz respeito ao corpo e aos multimeios. E a 

organiza98o do material apreendido em campo. Os movimentos sao 
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considerados atraves de tres perspectivas: a regional, a individual e a 

universal. Essa sistematizayao esclarece o percurso feito desde a 

observayao ate a descriyao dos movimentos. Os multimeios sao 

organizados como material documental, poetico e descritivo. Desse trabalho 

tecnico, foi reunido material para a experimentayao. 0 resultado e a 

descri<;ao dos movimentos do fandango, composto par seus elementos 

basicos, um vfdeo mostrando o fandango em seu contexte de festas, as 

fotografias que acompanham este texto e um "Compact Disc" com as 

musicas do fandango, romaria e duas narrativas de acontecimentos no mar, 

que contextualizam o cotidiano cai<;:ara e mostram a fala caracterfstica do 

literal sui de Sao Paulo. 

Os movimentos, que constituem a linguagem corporal pesquisada, 

estao associados a imagens e sensag6es vivenciadas em campo durante a 

coleta de fragmentos. Essas imagens sao formadas tanto pela memoria das 

visitas a campo quanta pelo material captado em vfdeo e fotografias que, 

impressas no corpo da pesquisadora, transformaram-se pelo movimento. Os 

fragmentos senoras estimularam as impress6es e apontaram relag6es entre 

as imagens. Com o exercfcio de observar, repetir, praticar, transformar e 

fixar, foi definido o repert6rio expressive, originario dos fragmentos 

recolhidos em campo e suas varia<;:6es. 

5 
Ponty, M., op. cit., p. 56. 



142 

4.2.1. Corpo 

0 corpo esta situado em tres perspectivas: 

- a primeira, encontrada em pesquisas sabre a arte popular, e o corpo 

regional: o corpo que se movimenta dentro de padroes do grupo cultural a 

que pertence. Esse movimento encontra-se nas formas basicas do 

fandango; 

- a segunda perspectiva surge quando se aprofunda a observac;:ao e 

encontram-se as varia96es de cada danyador, desenvolvendo as 

caracteristicas individuais des movimentos; 

- a terceira e o corpo universal, a capacidade humana de se ~over. E esse 

corpo que contem todos os corpos, que confere a liberdade de recriarem-

se os movimentos. Com essa perspectiva, ampliam-se as caracteristicas 

regionais e individuais para criar-se expressividade cenica. 

0 trabalho corporal trafega entre essas tres perspectivas. 

Acompanha e orienta o processo que se inicia nas vivencias em campo e 

culmina na realizac;:ao do evento. E com o corpo que se percebem todas as 

coisas, como ensinou a vida, a danya e Marleau Panty, e atraves dele 

compreendem-se e recriam-se. Com o corpo, sao estudados os movimentos 

do fandango, conhecidos seus elementos constitutivos e suas varia96es. 

Dais trabalhos simultaneos foram desenvolvidos: a preparac;:ao 

corporal atraves de urn treinamento fisico e a pratica des movimentos do 

fandango. 0 objetivo foi ampliar a capacidade expressiva e a presenya 

cenica do interprets e, ao mesmo tempo, conhecer os movimentos do 
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fandango. Considerando que, na arte popular, as diferentes express6es 

encontram-se amalgamadas, foram trabalhadas as articula96es dos 

movimentos com a voz, as musicas, os instrumentos de percussao e os 

objetos. Foram introduzidas, desde o princfpio, as articula96es, porque a 

simultaneidade de a96es exige pratica constante. Assim, o corpo tornou-se 

agile maleavel ao mesmo tempo em que eram aprendidos os movimentos 

do fandango. Dessa maneira, conquistou-se intimidade para acrescentar ao 

repert6rio tradicional as varia96es pessoais. 

A. Prepara~ao corporal 

A preparayao corporal define o treinamento fisico, que afina o 

instrumento do danyador. No periodo anterior aos ensaios em sala fechada, 

caminhadas e exerdcios de Tai-Chi-Chuan eram realizados em meio a 

natureza. Sao exercfcios meditativos que envolvem o corpo como uma 

unidade, utilizando a alternancia do apoio dos pes e a verticalidade como 

base do movimento. 0 contato direto com o chao e exerdcios de respira9ao 

preparavam o corpo para a viv€mcia da pesquisa de campo, ao mesmo 

tempo em que eram elaboradas as primeiras impress6es trazidas de 

Cananeia: o silencio murmurante do mar, a imensidao da paisagem por 

onde o olhar vaga Ionge e a sensayao da brisa na pele. 

Quando foi diminufda a intensidade da pesquisa de campo, as 

impress6es e imagens, junto com o corpo, foram levadas para uma sala de 

ensaios. Alem da prepara9ao corporal, o estudo do movimento e a primeira 



144 

fase de experimentac;:ao desenvolveram-se paralelamente. Foi estruturada 

uma serie de exercfcios (Cf. em anexo) que, depois de trabalhados, 

formaram o aquecimento corporal. A ideia que orientou os exercfcios 

cotidianos foi sovar o corpo, no sentido de torna-lo flexivel, consistente, 

amaciado e expressive. Foi construfda, assim, uma base corporal para o 

estudo do fandango, a criac;:Bo do repert6rio de movimentos e sua 

articulac;:Bo. 

• Estrutura corporal: o apoio eo eixo dinamizados 

A base da estrutura corporal e a relac;:Bo do corpo com a terra. Para 

ficar-se em pe, os pes se apoiam no chao, enquanto o corpo alinhado 

resiste a gravidade. E o que mostra Klauss Viana quando diz que "a medida 

que vou sentindo o solo, empurrando o chao, abro espac;:o para minhas 

projec;:oes internas, individuais, a medida que se expandem, me obrigam 

uma projec;:Bo para o exterior". Sendo assim, e o apoio do corpo empurrando 

o chao que conquista a verticalidade. Nas palavras do autor, "s6 quando 

descubro a gravidade, o chao, abre-se espac;:o para que o movimento erie 

raizes, seja mais profunda, como uma planta que s6 cresce a partir do 

contato intima como solo". 6 

Os pes se entregam ao chao, como se o corpo continuasse para 

dentro da terra, como raizes. No contexte cultural, as raizes denotam 

identidades e fundamentos encontrados nas tradic;:oes. No corpo, as rafzes 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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estao nos pes. Com a imagem de ter rafzes, de deixa-las crescer, as 

articula9(5es 6sseas dos pes se abrem, ampliando a capacidade de apoio. 

Entretanto, as rafzes nao plantam o corpo chao, sao dinamicas, como a 

cultura popular. 0 enraizamento e composto por micromovimentos do apoio 

dos pes, urn apoio vivo e dinamico, que forma a base para que o corpo seja 

edificado com agilidade e firmeza. Rodrigues desenvolve a ideia das rafzes 

nos pes dentro do que chama de "Anatomia Simb61ica" e esclarece: "A partir 

de uma intensa relac;:ao com a terra o corpo se organiza para a danc;:a. A 

capacidade de penetrac;:ao dos pes em relac;:ao ao solo, num profunda 

contato, permite que toda a estrutura ffsica se edifique a partir de sua base. 

A imagem que temos de alinhamento e de que a estrutura possui rafzes,.r 

Com essas referencias, foram trabalhadas as rafzes na alternancia 

dos pes e o apoio de outras partes do corpo no solo e nos objetos cenicos, 

bancos, cadeira e bastao. 0 alinhamento do corpo foi construfdo sobre uma 

base, ao mesmo tempo, firme e dinamica. A sensac;:ao que surge da 

construc;:ao dessa estrutura "enraizada" e a da consciencia do eu, de minha 

condic;:8o humana, a integridade de sentir minha pequenez e minha 

grandeza. 

0 corpo em alinhamento forma o eixo vertical, e o corpo que liga ceu 

e terra. Rodrigues aponta, em sua "Anatomia Simb61ica", que "a estrutura 

absorve o simbolismo do mastro votivo, enunciada pelo estandarte que 

representa os santos de devoc;:ao. A parte inferior do mastro liga-se a terrae 

6 Vianna, K. et al. A dan~a. s. P., Siciliano, 1990. p. 78. 



146 

a parte superior interliga-se como ceu". 8 Esse eixo tambem e dinamico: urn 

pulse dinamiza o eixo vertical trazendo vida para a estrutura que brota do 

chao. Em Cananeia, foram observados danc;:adores que tern esse pulse 

acentuado, como Seu Joao, e foram percebidas altivez e dignidade no 

movimento. 0 pulse e o ritmo da vida, do corac;:ao, da respirac;:ao, dos ciclos 

da mare e da lua. Parece urn farol, uma luz que se projeta Ia no alto, vendo 

e sendo vista par todos. 

Uma vez construfda essa estrutura, as movimentos transitam entre as 

perspectivas individual, regional e universal. Ao cair e retomar a 

verticalidade, o corpo se entrega para o chao e retoma sua altivez. Em outre 

momenta, o corpo aparenta imobilidade, e o silencio de movimento. 0 pulse 

se mantem introjetado, entretanto, esta mobilizado em seu circuito de 

energia, localizado na coluna. Esses movimentos sao extremes da vivencia 

do pulse do eixo vertical. No primeiro movimento, ocupa-se amplamente o 

espac;:o e, no segundo, ele e interiorizado. 0 circuito de energia que sobe 

par tras da col una e desce pela frente, e a manutenc;:ao dinamica da ligac;:ao 

terra e ceu. E citado par Rodrigues em sua "Anatomia Simb61ica"
9 

e faz 

parte das tecnicas de Tai-Chi-Chuan. 10 Pierre Wiel desenha a dinamica 

ondulante que percorre o corpo humane e faz a analogia com uma 

7 
Rodrigues, G. Bailarino, pesquisador, interprete: processo de fonna~ao. R. J., 
FUNARTE, 1997. p. 43. 

8 
Rodrigues, G., op. cit. p. 44. 

9 Rodrigues, G., op. cit. p. 50. 
10 

Severino, R. H. Tai Chi Chuan. S. P., sled., 1986. p. 43. 
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serpente, "a serpente uraeus que representaria a maior forva do universe: a 

energia"n 

0 movimento do fandango e trazido, entao, para essa estrutura que 

possui rafzes dinamicas e uma serpente de energia que circula na regiao da 

coluna em movimentos ondulat6rios. Sao imagens de apoio para o trabalho 

tecnico, que tem por objetivo ampliar a capacidade expressiva e a presenva 

cenica do interprete e, ao mesmo tempo, conhecer os movimentos do 

fandango. 

B. 0 estudo do movimento 

Para trabalhar a linguagem especffica do fandango, procurei 

reproduzir os movimentos encontrados, utilizando como estfmulos a 

memoria, os sons, as imagens e as impressoes da vivencia em campo. 

Conheci, assim, os movimentos individuals dos danvadores de Cananeia e 

os meus, uma vez que imprimi tambem minha perspectiva pessoal. Com 

esse trabalho, fo definido o movimento basico do fandango e seus 

elementos constitutivos, apreendendo o corpo regional, ampliando a 

possibilidade e a clareza da expressao, trabalhando a estrutura corporal na 

perspectiva universal. 

11 
Wiel, P. o corpo fala. B. H., ltatiaia, 1992. p. 96. Ao relacionar a energia a serpente, 
Wiel retoma simbolos egipcios e no9iies de neurofisiologia, ao desenvolver rapidamente 
os processes de acionar e bloquear a energia no corpo humano. 
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• Movimento basico 

Movimento basico e aquele que se apresenta na perspectiva regional, 

caracterizado como fandango. Sao padroes, valsado e batido, dentro do 

qual cada dangador tem seu jeito proprio de danger. 0 movimento do 

fandango e constitufdo, basicamente, por dois elementos: o pulso do eixo 

vertical e a alternancia dos pes. Esses elementos se apresentam em 

variac;Oes individuais. Chama-se de basico o movimento realizado com a 

dinamica media das variat;oes encontradas em campo. 

• Altemancia dos Pes 

No valsado e o deslocamento paralelo ao chao, realizando um passe 

largo, em que um pe se distancia do outro, e outro curto, em que os pes se 

aproximam. E a estrutura dos passos da valsa. No batido, os pes 

apresentam um movimento perpendicular ao chao, um sapateio rente, em 

que os pes se distanciam poucas vezes do chao. As batidas tem 

acentuat;oes diferentes, fazendo perceber seu som forte ou suave . Essas 

acentuat;oes compoem os ritmos que acompanham o toque da viola. A 

interat;ao entre o ritmo da batida dos pes no chao e o do toque da viola esta 

na perspectiva regional. 

• Pulso do Eixo Vertical 

0 eixo vertical mantem um pulso que se apresenta em diferentes 

intensidades. Essas diferengas estao nas caracterfsticas individuais do 

movimento, no valsado, e nas diversas partes das frases rftmicas, no batido. 
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0 pulso do eixo vertical e o alinhamento do corpo coordenado com impulses 

peri6dicos de projegao vertical, observado como um movimento de "sobe e 

desce". Em sua amplitude, acentua a "entrada" na terra e a "entrada" no ceu, 

num extrema, e chega a ser intemalizado no outro, isto e, mantem o fluxo de 

energia dinamica sem projetar o movimento no espac;:o. Esse pulso vertical e 

nftido quando se observa o conjunto de danc;:adores no baile, que pulsa para 

cima e para baixo. 

• Varia~oes do fandango 

As diferenc;:as de intensidade, tempo e espac;:o dos elementos 

constitutivos do movimento bilsico - pulso do eixo vertical e alternancia dos 

pes - e suas relac;:6es caracterizam as variac;:oes encontradas nas diversas 

modas do fandango, nos movimentos individuais de cada danc;:ador e nos 

criados na experimentagao. Assim, encontram-se variac;:6es nas tres 

perspetivas de movimentos abordadas neste trabalho. 

No pulso do eixo vertical, as variac;:6es no espac;:o se apresentam na 

verticalidade do eixo e, enquanto intensidade, revelam-se no pulsar. Entao, 

o eixo pode estar deslocado para a frente para tn3s ou para os lados, pode 

estar dobrado ou arqueado e ainda apresentar movimento pendular somado 

a verticalidade. 0 pulso apresenta-se acentuado ou introjetado, em outras 

palavras, pode ser intenso e observado com nitidez ou ser interno ao corpo, 

nao sendo observado, apenas sentido - por quem executa - e percebido -

por quem assiste. 
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A alternancia dos pes varia de acordo com o tamanho dos passes e 

com a mudan913 ou nao de diregao, no que diz respeito ao espa9o. Quante a 

intensidade, e a for913 com que os pes "batem' no chao que varia. No 

valsado, a principal variagao e no espa9o, enquanto no batido e na 

intensidade. No valsado, "dois pra Ia, dois pra ca", cada passe pode ser do 

mesmo tamanho, mais largo, mais curto ou mesmo sem deslocamento. 

Pode-se ainda "quebra-lo" e transforma-lo em caminhada, realizando uma 

alternancia com mudan913 de diregao a cada passe, ao inves dos dois 

passes numa mesma diregao. No batido, a for9a com que o pe "bate" no 

chao, combinada com o tempo entre as batidas, desenha a frase rftmica do 

"bate pe". Nota-se ainda que, por vezes, um mesmo pe "bate" duas vezes 

seguidas e os dois pes podem "bater" juntos. Assim, no batido, a alternancia 

pode ser negada. As varia96es do tempo, no valsado, dizem respeito a 

combinagao dos elementos, isto e, uma vez combinadas - passes largos 

com pulse acentuado do eixo vertical, por exemplo- o movimento pode ser 

mais rapido ou mais Iento. 

As varia96es do fandango valsado foram encontradas atraves da 

comparagao entre a dan913 de diferentes dan913dores, pois, nos bailes, cada 

dan913dor imprime ao movimento basico suas dinamicas individuais. As 

varia96es do batido foram encontradas na diversidade ritmica do sapateado 

apresentado por um mesmo dan913dor. Foram observados poucos 

dan913dores de batido, portanto, nao houve oportunidade de verificar de 

modo sistematico as caracterfsticas individuais dos movimentos, como 

ocorreu no caso do valsado. Por ser uma dan913 presenciada apenas uma 
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vez no baile, com os pr6prios dan<;antes ja nao se lembrando com clareza, 

sua impressao e basicamente referente a algumas demonstrayiies 

individuais e descontextualizadas. 

Os movimentos do fandango foram definidos no trabalho tecnico com 

o apoio dos registros audio-visuais feitos em campo, podendo-se observar 

mais atentamente o que foi visto e vivenciado. Cada movimento executado 

no trabalho tecnico liga-se a uma referencia da pesquisa de campo, os 

fragmentos trazidos de Cananeia. 

Os estfmulos musicais e o estudo mimetico dos movimentos do baile 

do fandango foram sendo assimilados pelo corpo. A partir do movimento 

basico e de suas variayoes, o fandango foi unido aos exercicios de 

treinamento e assim enriquecido, ampliado e transformado. 0 repert6rio foi 

sendo delineado, enquanto o corpo procurava sua expressao. 

Simultaneamente, foram desenvolvidas habilidades com o pandeiro, tambor, 

bandeira, bancos, cadeiras, remo e gerival. Dessa forma, os movimentos 

articularam-se com outros elementos do repert6rio. 

4.2.2. Multimeios 

As imagens e sons recolhidos em campo foram organizados e 

reunidos de acordo com as diferentes formas de expressao e trabalhados, a 

principio, isoladamente. Atraves do manuseio do material, foram conhecidos 

tais fragmentos e organizado o repert6rio de imagens e sons. Assim, foram 
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fixadas novas imagens na memoria que se amalgamaram com as 

impressoes coletadas. 

Num primeiro memento, foi feita a transcriyao do material em audio. 

As musicas foram memorizadas com o ritmo do pandeiro e com suas letras 

que falam de amor, de natureza, de trabalho, de acontecimentos recentes e 

passados. Outros sons foram ouvidos e selecionados. 

As imagens em video foram decupadas e anota<;:Oes foram feitas 

quanta as suas possibilidades de uso e realizadas. Essas imagens foram 

usadas na referencia dos movimentos, na ediyao documental e na 

composiyao da leitura cenica. As entrevistas contidas no video foram vistas 

muitas vezes e selecionadas, levando-se em conta o conteudo do texto, a 

forma de falar e o gestual que as acompanha. 

As fotografias foram reveladas, ampliadas em diferentes tamanhos e 

organizadas por temas. Os "slides" foram numerados e receberam 

observa<;oes sobre suas caracteristicas, por exemplo: 6timo, escuro, com a 

sombra do fot6grafo, etc .. 

Neste trabalho tecnico, o material de multimeios esta organizado em 

tres categorias organizam: documental, poetica e descritiva. 

De carater documental, foi realizada a ediyao em video de sessenta 

minutes intitulada "De Festa em F.esta, olhadelas no universe cai9<3ra", em 

que sao mostradas as tradi<;:Oes e o cotidiano do bairro de Sao Paulo Bagre, 

em Cananeia. 

As letras das musicas foram transcritas e algumas foram 

memorizadas. Foram levantadas as diferentes modas de fandango e, por 
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ocasiao do evento, gravada em estudio uma amostragem significativa dos 

fandangos de Cananeia. Nessa oportunidade, foram gravadas, tambem, 

uma chegada e uma despedida da Romaria e duas narrativas de 

acontecimentos no mar que descrevem o contexte da vida caic;ara. Essas 

gravag6es estao no "Compact Disc" denominado "Fandangos em Romaria". 

As fotografias tambem receberam uma selegao documental que 

forma o conjunto fotografico que acompanha esta dissertagao. 

Na perspectiva poetica, busquei imagens e sons que trouxessem a 

atmosfera, o clima, ou, ainda, o ambiente que vivenciei em campo. 

Enquadramentos e aproximagoes fotograficas, sequencias de video em 

tempo natural e captagao dos sons do badalar do sino e da ladainha da 

procissao foram experimentagoes realizadas em campo. A edigao desse 

material com os recursos da repetigao, redundancia e variagao e utilizada 

na leitura cenica. 

0 material descritivo contribuiu para o entendimento do fandango e 

da gestualidade caic;ara. As gravagoes dos bailes em video com camara fixa 

e outra m6vel, captando os detalhes, as entrevistas e as demonstragoes de 

fandango batido realizadas por Joao Vito e Leonardo, sao fonte importante 

de descrigao de movimento. As gravag6es em audio dos bailes foram 

utilizadas no trabalho corporal, pais registravam, alem das musicas, os 

ruidos dos pes, o rasta pe do valsado e o bate pe do batido. 
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4.3. EXPERIMENTACAO 

0 fandango tornou-se familiar no corpo dinamizado pelo trabalho 

tecnico. As imagens e sons organizados delinearam temas e ideias que 

mais adiante formariam o roteiro. Com esse material, foi iniciado o processo 

experimental. A experimentac;ao foi desenvolvida em duas fases: na 

primeira, parti dos fragmentos recolhidos em campo, organizados no 

trabalho tecnico e construf o repert6rio expressive e as articulagoes entre 

seus componentes; na segunda fase, parti do material expressive elaborado 

e construf o encadeamento e a simultaneidade dos componentes do 

repert6rio, criando o roteiro final da leitura cenica. 

4.3.1. Repert6rio expressive e suas articulagoes 

Na primeira fase, as impressoes iniciais brotaram como impulses 

criativos. Com sessoes diarias de improvisagoes orientadas, e com a 

manipulacrao do material em multimeios, foram desenvolvidas as 

articulacees entre os componentes do repert6rio. E interessante notar que o 

percurso nao e linear, os movimentos foram amadurecendo, mostrando 

facetas escondidas, clareando caracterlsticas obscuras. Enquanto isso, 

imagens e sons foram vistas e ouvidos repetidas vezes, no processo de 

selecrao e edicrao. Os objetos faziam parte do cotidiano que experimentava 

associacees. Essas praticas paralelas engendravam novas relagoes entre 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • -



155 

imagens, impressoes e impulses expressivos. As articulac;:oes foram 

surgindo na pratica diaria da interaC(Bo entre os elementos do repert6rio. 

0 repert6rio expressive foi elaborado e articulado numa pratica diaria 

das associac;:oes entre seus componentes, sem a preocupaC(Bo inicial de 

fixa-las. Essas associaC(Oes eram gravada no corpo pela pratica constante, 

acompanhadas de imagens surgidas na mente. A repetiC(Bo das ac;:oes 

relacionadas as impressoes fizeram brotar impulses expressivos que 

geraram articulac;:oes. Com essa pratica, as associac;:oes foram 

memorizadas, criando as articulac;:oes. Nesse processo de criaC(Bo, 

memorizar nao se confunde com repetiC(Bo mecimica. Associados as 

imagens e referemcias do universe caic;:ara, os movimentos sao revividos a 

cada repetiC(Bo, permanecendo vivos. 0 repert6rio expressive, assim 

concebido, tern a capacidade de ser rearticulado, pois as associac;:oes sao 

tambem ativas. A repetiC(Bo na verdade, por nao ser mecanica, e o ato de 

refazer a associac;:ao. Assim, assumi a condiC(Bo criativa encontrada na arte 

popular, retomando Burke quando diz que "o individuo e criativo no sentido 

em que cada objeto artesanal ou apresentaC(Bo e uma criaC(Bo nova, um 

pouco diferente das anteriores". 12 

Apreendendo, entao, o processo de criac;:ao da arte popular, recriei o 

repert6rio do fandango. E importante salientar que o repert6rio expressive, 

desenvolvido neste trabalho, nao e o repert6rio tradicional. Os elementos 

basicos, resultantes da analise dos movimentos apreendidos, encontram-se 

no fandango caic;:ara, porem com articulac;:oes pr6prias. Os repertories, 
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expressive e tradicional, per vezes coincidem e, per outras, nao. Num outre 

procedimento, recriei o fandango agrupando algumas formas individuais de 

danc;ar. Assim, o mesmo termo faz referencia a danc;a do dan9ador Tutico e 

a do danc;ador Afonso. Portanto, vale salientar, que o meu repert6rio nao e 

urn inventario etnografico, apesar de center informa96es objetivas sabre a 

danc;a do fandango de Cananeia: a inten98o e realizar urn processo criativo 

embasado em pesquisa de campo, ja referido nesta disserta98o 

• Movimentos do fandango 

Foi iniciada uma serie de exercfcios de repeti98o, improvisa98o, 

varia98o, combina98o, simultaneidade e redundancia com os componentes 

do repert6rio expressive. Movimentos, cantos, falas, a96es com os objetos e 

musicas iniciaram a articula98o do repert6rio. Os movimentos se uniram as 

inten¢es e sensa96es. Os objetos sugeriram a¢es diferentes. Cada 

componente do repert6rio foi tornando-se complexo. Foram unidos 

movimentos, objetos, sons e inten9oes em pluralidades de sentidos e 

imagens. No decorrer da experimenta98o, essas articula¢es -

agrupamentos de fragmentos expressivos foram se repetindo e passaram a 

fazer parte do repert6rio. Receberam names provenientes das imagens ou 

impressoes mais significativas. Esses names remetem as articula¢es, 

organizados para sua descri98o em uma tabela (Cf. adiante). As 

elabora¢es oriundas des movimentos apreendidos em campo, como 

exemplo da pluralidade de imagens, inten¢es e referencias que 

12 
Burke, P., op. cit., p. 170. 
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caracterizam cada componente do repert6rio, estao apenas indicadas na 

referida tabela. 

As formas de danc;ar de diferentes danc;adores por apresentaram 

varia96es semelhantes foram reunidas e denominadas como: Seu Joao, 

Tutico e Joao Romao, definindo tres tipos de valsados. Ao danc;ar cada um 

deles, varias imagens referentes a diferentes danc;adores, impressoes e 

situa!(Oes vivenciadas acompanham, na mente, os movimentos. 

"Tutico" tem os passos curtos que mudam constantemente de dire!(8o 

e o pulso do eixo vertical introjetado. E uma danc;a tfmida com os olhos 

voltados para o chao. "Bordada" com muitos giros e voltas que preenchem o 

espa9o com pequenas ondas e rodamoinhos. Seu Afonso, alem do proprio 

Tutico, e um danc;ador, que tern esse jeito de dan!(ar, sua imagem 

acompanha esse movimento. 

"Joao Romao" tern um passo largo e outro curto, em que se da a 

mudanc;a de dire!(8o. 0 pulso e acentuado e o eixo vertical apresenta um 

movimento pendular. Os ombros sobem e descem alternadamente 

acompanhando esse pendulo do eixo. Agil e divertida, essa danc;a faz abrir 

um sorriso no meu rosto, remetendo-me, ao mesmo tempo, ao arquetipo de 

crianc;a e de ancestral. 

"Seu Joad' tern na acentua!(8o do pulso do eixo vertical sua 

caracterfstica mais forte. 0 olhar, projetado como um farol, passa acima dos 

outros dan<;adores. A imagem que acompanha a danc;a, gravada em video 

,e o baile cheio de gente visto por cima. Uma fotografia das cabe9as dos 

danc;adores enchendo o salao tambem aparece em imagem. Altivez, 
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dignidade e indiferenga sao sensar;oes desencadeadas por esse 

movimento. 

As imagens e sensar;oes que descrevem o repert6rio sao internas ao 

interprete. Nao exite a preocupar;ao de passa-las para o publico. Sao 

articular;oes de impressoes que tem por objetivo manter o movimento vivo, 

para que sua execugao tenha presenga cenica e a articulagao com outros 

componentes do repert6rio seja possfvel. 

Foram, tambem, desevolvidas duas variar;oes pessoais do valsado 

que se referem a somat6ria da danga do fandango e dos exercfcios 

tecnicos. A primeira, denominada Valsado Espar;ado, e formada por passos 

largos com enfase no deslocamento. 0 pulso do eixo vertical e basico, isto 

e, um pulso com intensidade media entre o acentuado e o introjetado. 0 

exercfcio "zfper nas coxas", descrito em anexo, foi somado ao fandango. 

Trouxe para esse movimento a intengao de ocupar todo o espar;o e a de 

movimentar o ar do ambiente onde esta acontecendo a danr;a. A imagem e 

a ideia de viagem, mudanga de Iugar, trocando de ares. A segunda 

variagao, chamada "Valsado Curto", e formada por passos curtos e rapidos. 

Surgiu como variagao de tempo do valsado nas experimentar;oes. E uma 

danr;a fora de compasso, com ritmo quebrada, que nao se encaixa no 

andamento nem no "dobrado". A sensagao e de quebrar as regras e, 

literalmente, de sair do compasso. 

0 repert6rio do fandango valsado mostra cada movimento definido 

pelo nome, descrigao das variar;oes dos elementos constitutivos, pela 

referencia a sua origem e por uma imagem, ou impressao, que o 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ... 
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acompanha internamente na pesquisadora. Essas caracterfsticas de cada 

componente estao contidas na tabela. 

As variac;:oes do batido sao de natureza distinta das do valsado: 

referem-se as diferentes formas de danc;:ar de um mesmo danc;:ador, nas 

diversas partes das modas do fandango batido. Esses movimentos, 

observados em campo e nas imagens em vfdeo, tambem receberam names, 

descric;:8o das variac;:oes dos elementos constitutivos do fandango, 

referencia a sua origem e imagem interna. Seus names sao: cavalgado, topo 

do batido, repique de um pe, valsado no batido, pe de /ado e pe pra tras. 

Sao names criados durante a experimentac;:ao, com excec;:ao do "tope do 

batido" que e um termo usado pelos pr6prios danc;:adores de Cananeia. 

Tambem no batido, foram criadas algumas variac;:oes pessoais na 

experimentac;:ao. Sao o miudinho e o topo com palma. 

Os elementos basicos do movimento do fandango sofreram variac;:oes 

e geraram outros movimentos que foram incorporados ao repert6rio. Do 

movimento de pulse do eixo vertical foram desenvolvidas tres variac;:oes: 

- desequilibrio: desvio do eixo e conseqOente deslocamento pelo espac;:o, 

com alternancia desorganizada, em diversas direc;:oes; 

- desespero: queda e recuperac;:ao, com movimentos irregulares de brac;:os e 

cabec;:a, a imagem de afogamento e o estofo desse desespero que nao 

apresenta alternancia dos pes; 

- desmatamento: chicotear a coluna e o brac;:o, cortando o espac;:o como 

quem corta o mate fechado, a alternancia dos pes se da com um passe 

curta e outre sem sair do Iugar. 
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A altemancia dos pes, elemento basico do fandango, e tambem 

encontrada nas caminhadas e diferentes formas de andar. Essas variac;:oes 

sao oriundas tanto dos bailes quanta do cotidiano. Caminhar deslizando e a 

altemancia de passes curtos e rapidos, mantendo ritmo constante e pulse do 

eixo vertical introjetado. 

Na danc;:a do fandango valsado, as giros e o deslocamento no espac;:o 

sao componentes importantes que se articulam com as elementos bilsicos. 

Utilizando as giros no repert6rio e somando-os as caminhadas, organizei os 

deslocamentos dentro do "espac;:o cenico". 

• Ampliando o repert6rio: outros movimentos 

0 repert6rio inclui os fragmentos apreendidos e as variac;:oes 

elaboradas a partir deles. Aos movimentos do fandango, somam-se as 

ac;:Qes cotidianas e os gestos que acompanham a narrativa oral da memoria. 

Ao lado dos movimentos estao o canto e a fala, seguidos das musicas e 

outros sons. Objetos, instrumentos musicais e imagens projetadas ou 

impressas completam o repert6rio composto para este trabalho. Esta fase, 

referente a ampliagao do repert6rio, acompanhou todo o processo criativo, 

desde as exercfcios tecnicos ate a elaboragao da leitura cenica. 

Os movimentos assimilaram o usa dos objetos e dos instrumentos 

musicais. 0 gerival, as tamancos, o tambor, o pandeiro, o remo, as bancos, 

a bandeira e uma cadeira passaram a fazer parte dos exercfcios cotidianos. 

Nas improvisac;:oes, foi trabalhada a relagao do corpo com os objetos e as 

impressoes trazidas com eles, sempre tendo par base as indicac;:Qes de 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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Burke sabre a composi<;ao popular: o usa de repeti~ao, varia<;ao, 

combina<;ao, simultaneidade e redundancia. 

Foram experimentadas articula~oes entre os elementos do repert6rio 

a medida que aos movimentos da dan~ foram sendo assimilados os 

movimentos da gestualidade cotidiana, os objetos, os instrumentos 

musicais, a voz cantada e falada. Fui, assim, formando as ideias e 

desenvolvendo uma narrativa sobre o universe cai~ra, provocando essas 

associa~oes entre os elementos do repert6rio atraves da estimula<;ao 

dinamica do movimento. 

Quanta aos multimeios, o primeiro a ser assimilado no trabalho 

experimental foi o audio com a sele<;ao de algumas modas para praticar o 

fandango, para ouvir os versos da Romaria e existir condi~oes de 

improvisa-los. Por vezes, as seqOencias articuladas indicavam o 

acompanhamento sonoro. 0 badalar do sino e o solo de rabeca foram 

selecionados dessa forma. 

0 vfdeo foi introduzido para o estudo do fandango batido. Assisti ao 

Joao Vito batendo o fandango e treinei o ritmo das diferentes modas do 

batido, principalmente Anu corrido e Serrana. As falas compostas pelo texto 

e pelo gestual que as acompanham, foram insistentemente vistas no video 

e selecionadas. 0 mesmo aconteceu com os movimentos observados no 

baile, enquanto os dan~dores nao estavam dan~ndo: esperar sentada no 

banco, chamar para dan~r, comentar sobre os acontecimentos e observar 

o baile. As formas de sentar foram observadas nas fotografias. Os retratos, 

em preto e branco, das expressoes faciais dos moradores de Sao Paulo 
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Bagre, eram observados diante do espelho e orientavam exercfcios para a 

musculatura do rosto. 

A assimilac;:8o do movimento pela pratica cotidiana e a decorrente 

memorizac;:ao das associa96es, procedimento que definiu o repert6rio de 

movimentos do fandango, geraram, tambem, os movimentos referentes ao 

seu contexte. As caracterfsticas da vida cai98ra ressurgem nessas 

articula96es que somam o repert6rio do fandango aos novos elementos 

expressivos. A lida com o mar, a convivencia com a mata, as celebra96es 

devotivas e as comemora96es festivas sao recriadas nas a96es com os 

objetos, nas varia96es dos movimentos do fandango, na gestualidade e nas 

falas memorizadas. Esses motives foram desenvolvidos atraves da vivencia 

das sequencias de movimentos referentes a cada urn deles. "Navegar, 

"lancear", "molhar o rosto", "pede mangue", "desespero", "bancos e cadeira 

como canoas" sao movimentos referentes a lida com o mar. A convivencia 

com a mata e vivenciada em movimentos como "cabe9a de passarinho", 

"espantando insetos", "desmatamento", e "co98ndo". As expressoes de 

festas e celebra96es se ampliam com os objetos, o canto, a fala e o gestual 

da memoria. A performance ganha expressividade no rosto, nos bra9os e na 

postura do tronco. Os objetos adquirem a vida do corpo: "cobrindo", 

"oferecendo", "recolhendo", "reverenciando" sao movimentos com a 

bandeira; a capa conquista o "giro do rei", e a "asa do passaro". Desse 

modo, ampliei o repert6rio, ao mesmo tempo que defini sua organizac;:ao, 

vivenciando os temas da vida tradicional cai98ra. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 



REPERTORIO DE MOVIMENTOS PROVENIENTE DO ES1UDO DO FANDANGO: 

COMBINAQOES ENTRE AS V ARIAQOES DO PULSO DO EIXO VERTICAL E DA AL TERNAN CIA DOS PES 

NOME 
I 
I AL TERANCIA DOS PES 

IDOEIXO 

VERTICAL REFERENCIA 

I Dois passos, sendo o primeiro I i I 
1 mais largo que o segundo. 1 1 Fandango valsado. Movimento observado i 

IMAGEM 

I Estrutura da valsa, "dois pra hi,l I nos bailes, dinamica media das variac;:oes I Despreocupac;ao, danc;ar fandango sem 

Y;!l~li_ti_()!>~~i.C:()t __ ~- --~()i!J>£a ca.,, - --· --+---- _!:!~sic()_ - -~ : Fandang~~a~~~dg:a~~~rri!rif!~bservado-rAitlvez, dignldade:ar;;:~~lamento.· Faro!. de 

_S_!IJ_.ll>ii~.-+~~~~~~i/~~s:fo~~i}[~~~: +~C:~IltiJado ~ v.ertical.j ~----- -· ......n_os !>_ail Ell)_. --··----·---~[,- .~_lu~_ql)~_\f~_e ~vi!;l()J>()rt()~os 

j
. sair do Iugar, mudando a I i Fandango valsado. Movimento observado I Timidez e introspecc;:ao. Bordar os passos. 

Tutico direc;ao i lntrojetado e vertical. I nos bailes. I Carac6is e ondas. ------ --- .......... '"""""'""'' ·-·------------- - .... ·-·------- .... -..................... , ________ ---- " ""'""''"-'l"''~---------~---~ .. ·-·-·-----------~--t -- --- -- """""" -------- ---- -~----- ---- " --··- ----- -- .... ,_ -- """ ----1 -- -- -- -----· ·-·----- ----- --- --- - "" --------- -- . " . """ -----

1 Um passo bem largo e o outro I Acentuado e I Fandango valsado. Movimento observado I Brincadeiras de crian<;:a. Alegria e 

_.)()fi()i!()lll~.J curto (;().lll!fl.Udanc;_~~~~irec;iio I .. ~~Uiiif,_~ j_ -·······- ~--"()!;~~il.~l> .................... _ __ .. _ ·1·---------·~ancestr~li<:j~d~ 
I 1 1 Exercicio tecnico chama do "zi per nas 1 

___ e~;~;:~o_. __ L~;~~;:ep;;~;~!~~~;~~!~~--L- _ E 3 a~~() ____ j_ -~~:h:s~~v~~_;;;;~o~~;~es:~o ____ L ~i~~:=· =u~~n~~~~l~g~r .. tr~~~ndo de 

yalsadQ_(;IJi!()_~~::;~~~~:~e~~~oC: e-t· _____ Basi_c_o _____ \ -~ercicio_!ecnico .<i~.Yiifiac;ao_~()_Valsacl_()_h~u~t~~~~!{~~~h~~ag~t~T~~~~a~d~. 

· ·· <!~~~~-~:~ .. JBa~::~~~~~~i: r::;aoi--- !t1!rojefti~o ·~IFanCl~~l;~~~tld~a_M~$~~~~6~~i!£:aona·l 
0
~~:-~~to:i:-~~~:';~::S:n<)s p~eparativos 

chao, a cada tres batidas um I I demonstrac;ao de Joao Vito. Anu Corrido e 1 Registro em video do Baile de Reis de 94 e 
Batido Basico I acento. !, Basico I Serrana ' da demonstrac;iio de Joao Vito. 

-~ ·-........... - .. ·-·---·------ - -~-~~----~ ........... _, _____ ·--------.. ·-··--.. ·~~---··---- .. --.. ·-····'-·-·-~----·-·- .. ····-----.. ~ . L-----------·--........ ,_ .. __ ·----------.. ~- ................. --·-------·--.............. _,_. _________ , __ ...... ~.---·-·-·----·-·- ........ _, .. , ...... ,. __ , ... _. ____ , __ ........................ -·------ .................. "-·-·· 

I I Fandango batido. Movimento observado I lmagem em video do danc;;ador de nome 
Batido alternado com um 1 i no Baile de Reis de 94, quando alguns Quico esperando os dan<;:adores se 

._C:;!~;tlga~o ___ t~~~-~~~~~;;;~;-~:~~~~~lAcentuli~.e_v_ertic_ajL . da:c;:a;l;~~o;r:;;~;a;:;~~:s par: -j···· organ~~~;;:_;a~l~~~~~~~:~~nc;ar 
0 

1 Batida com os dois pes I 1
1 

Fandango batido. Movimento observado , lmagens em video da demonstrar;:ao de 

!CIE~~()~ati~()t~:ulta!~~;;~;~; 9 an~~~-L~.entua~CI.e_v_ertic~l_~;~e t~:rc:~~:;:s;~~~:~:~;~i;~. 1_. -~
0
~~-~~~~-~~;~:d~~;~~~::nto, 

Batida com um pe duas vezes i 1 1 

seguidas com tempo I ! Fandango batido. Movimento observado 1 
dobrado.dm, Ddduas batidas I nas demonstrac;6es de Joao Vito. f lmagens em video da demonstrac;a de 

no tempo de uma. Basico 1 Composic;ao da frase ritmica. , Joao Vito . ··········· -··-··--····-. ··········· ·-- ..... --·- ·-··-···-········-···-···----· +--· ·-···-· . . ··---- ....... ····- .. .. . .. ·-·t·· .... ---- . ·-··---············· 
Batida com um pe duas vezes 1 1 Fandango batido. Movimento observado 1 lmagem em video da demonstrac;ao de 

seguidas, tempo dobrado. I · nas demonstrac;oes de Joao Vito. I Joao Vito. Descanso, brincando com o 
Valsado no I Duas batidas no tempo de I lntrojetado com eixo I Representac;ao do passo valsado nas I chinelo como se quisesse joga-lo fora, "sai 

batido I uma. I pendular I modas mistas. 1 do meu pe". 
···-··-j- ······----·· ···-·---·····-[ -·· ..... . ... i· ···---··-· . ··-···-· ' .... . ........... . 

I 
Batido alternado, o pe que 1 lntrojetado com eixo 1 1 

esta sem apoio e deslocado 1 deslocado para I Fandango batido. Movimento observado na 1 Brincando de balanc;ar, ritmo sem acento, 

_Pe d_el<!~(), -~--- _ 1<3te.f:~lf11.e~t~ ___ --l- _JJ:~f1t~ ... -~ _L <J.e_'!l.on~tr~s:.i!.o..<l_e}_()ijQ \/.ito. §!~t;_ar_~-- L _ ·······-·-······-··········-·tJnifor:f11.e .. _ 
1 Batido alternado, o pe que 

1 
I I 

I esta sem apoio e deslocado \lntrojetado com eixo I Fandango batido. Movimento observado na [ Brincando de cair, ritmo sem acento, 
Pe para tras I para tras. 1 deslocado para tras. 1 demonstrac;ao de Joao Vito. Sinsara. 1 uniforme. 

~~-----~-·-·-·~----~-~-----~----··- ........ ---·-··----------..... _ .. _ .... __________ 1~----·-·--------------~---- .. ---------...... _, ________ .. ~ .. --------.. --.... ·--····--T--·-.. ·-·--------·-------------···---.. -· ..... -----

I Batido alte:nado, passo bem I 1 . _ . . _ 1 . 
1 curto e rap1do, quase um 1 1 Expenmentac;oes de mov1mento, vanac;oes I 0 santo do andor que treme enquanto e 

·- _Miudinh() ... J.tref11.0!_9(J~ f1~l>.C_~(j()!>~te p~_llntroje.t!~o-~_verti_<;_~l, l. ·---~·- ~ __ do b_<~_ti.c!Cl:_.~ -· _ _ ~- +- ----~- ___ ...c<~..rr.eg~c!():.. ____ _ ..................... . 
I Batido com os dois pes I I 1 
I simultaneos acompanhado de I i Experimentac;oes de movimento, variac;oes i 

T()p()_ com _P.;!Lill;![_ _ . ___ Palma, ·~-~ -~j ~ 6 :'i~~t~n~~:~~L i ___ -··-~-- __ do batid_o, _ _ ·--- _ _ _ -1 0 ~~a~~o!oi~i~Z~~~r~~o~~~t'a~~i~~~~s 

J I causando I Experimentac;:oes de movimento, variac;:oes ! Desajuste no modo de vida, falta de 

[)e_!ii!_91Jilibri() _ _Aiternan_<;i;t_d_.esorganizada __ : ~ _des!o_c;amento _ .. L _______ .<:l<~..<l.l!ernijncia ~_os_p~:.. __ ----~ ·-~- ____ i(jenti~~(jfO>,. _ ..... 
1 Alternancia desorganizada em I i Experimentac;ao de movimento, vanac;oes 1 Alagac;ao da canoa, queda no mar, 

_ [).l!~e.s.pl!r_()_~L- __ . fu~<;:_ii()c:i?_~i~ _ ·--1 Queda e re_cuperac;ao_~ _ _ _ ~do pui!;O do.fO>iXo _v.ertjcal ___ _ _ _ _ j _ _ __ ·- _.a.f()9~f11fO>f\t()!;, .. 
j ; lnvergadura do eixo, : 1 
1 i chicoteando em ; ; 
1 Um passo curto e outro sem I todas as direc;oes. 1 Experimentac;ilo de movimento, variac;oes i 

Desmatamento I sair do Iugar I Pulso "pulverizado". ! do eixo vertical 1 Derruba~a da mata. A luta para sobreviver. 

Repique de urn 

. ·~--P-~ 
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4.4. ENCADEAMENTO E SIMULTANEIDADE 

4.4.1. Encarrilhando no tempo e no espa~o 

As fases distintas da descric;§o do processo se entrecruzam no fazer, 

formando uma teia de praticas criativas e realiza<;(ies objetivas. Recolhendo 

fragmentos foi a pratica intensa do infcio do trabalho, quando a pesquisa de 

campo era a atividade principal, e o trabalho corporal mais meditative. Os 

trabalhos tecnicos e de experimentac;§o que elaboraram o material 

expressive, desenvolveram-se simultaneamente e duraram, 

aproximadamente, seis meses. Ap6s essa primeira fase, houve urn perfodo 

de repouso na experimentac;§o, durante o qual me preparei para a 

realizac;§o da leitura clmica, refletindo sobre o processo vivenciado. 

A retomada da experimentac;§o partiu do vazio. lniciei a partir do meu 

corpo, com voz e impressoes sem nenhum objeto, sem adere~s e sem 

som. Retomei as referencias do trabalho tecnico corporal. A primeira delas 

foi a raiz e a segunda, o pulse do eixo vertical, retomando o movimento do 

fandango. Em seguida, os objetos: o gerival, o banco, o tambor, o pandeiro 

e, aos poucos, fui retomando o repert6rio. 0 espa~ cenico foi sendo 

organizado, trouxe o video para a sala de ensaio, escolhi os sons. Os 

encadeamentos eram criados e revistos a cada dia. Refazia a trilha sonora 

quase diariamente, procurando o tempo de durac;§o de cada tema 

desenvolvido. No final de cada sessao, gravava em video e assistia ao 
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encadeamento do dia. 0 roteiro foi sendo criado sem sequencia 

cronol6gica, porem de forma encarrilhada atraves de uma sequencia 

organica. 

"Pra ser foliao de Rei, de Reiada, de Folia de Reis e facil, 

porque o verso feito, tem o verso no papel, a gente le, 

decora, ta tudo na cabeqa. Tambem nao e facil encarri/har 

vinte e cinco versos na cabeqa guardado, mas em todos os 

casos ja e verso feito, e facil ... " 

Depoimento de Leonardo 

Policarpo de Freitas, gravado em 

1994. 

Os versos que "estao na cabec;:a" sao encarrilhados, vao sendo 

cantados, urn puxando o outro, refazendo a sequencia. Encarrilhar e uma 

forma de sequenciar as articulac;:oes, urn esquema organizador da pratica 

popular, que permite a manifestac;:ao do estado criativo em variac;:oes de 

uma estrutura fixa ou, lembrando Burke, em variac;:oes de urn repert6rio pre

fixado. Essa forma foi usada para a criac;:8o do roteiro e sua organizac;:ao no 

espac;:o (Cf. adiante). 0 repert6rio articulado foi sendo experimentado em 

diversas sequencias, enquanto percebia quais os encadeamentos que 

encarrilhavam, ou, em outras palavras, procurei a sequencia do repert6rio 

em que o encadeamento era organico. 

Nesse processo, os temas do universo caic;:ara avultaram-se, 

ganharam imagens em movimento, trilha sonora, projec;:8o de "slides", 

tornaram-se "ambienles tematicos". Simultaneamente, o video, a trilha 
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sonora, os "slides", a voz e os instrumentos projetaram as impressoes 

contidas nos movimentos para o tempo-espago. Os "ambientes tematicos" 

foram tambem encarrilhados e, desta maneira, foi criado o roteiro 

apresentado a seguir. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 



ESPAc;:o CENICO 
localiza9iio dos objetos no inicio do espetaculo 

canoa azul 

polar6ide c:1 

"'. ···"'···. .. .. . .·· ··~ad.eira I 
'-, __ '·,>-::"' 

·\ band~ira 

viola e panddro 

devotivas 

cap a 

circulo 

D 
· intei11o 

video 

· diagonal ······...... wandecirc!J]O 

esquerda 

flores 

fotografias 

diagonal 

dircita 

I I 
moidura de 

pam 



TEMPO EM MINUTOS 1 2 3 4 · 5 '6 7 8 . 9 10 . 11 12 13 14 . 15 16 17 18 19 '20 
AMBIENTES i Entrada do publico • REiADA ·· ·-~---- MATO E PESCA -~---- MEMORIA DO BAILE 

TEMATICOS 

VIDEO Sequencia de dois minutes que se repete. Joao Romao AZUL Nuvens passando por 

entre a copa das 

arvores. 

Em silemcio, Em silencio, I lma-

TRILHA 

SONORA 

i SLIDE 
' 
' 
I 
I 

IVOZE 
IINSTRUMENTO 

MOVIMENTO 

I 

I 
I 

Joao Romao em casa afina o pandeiro dizendo 

para Antideo, seu irmao: 

Pode entrar. meu irmao' Meu irmao mais velhoF 

Pode entrar, e a mesma coisal 

E Antideo entrando pergunta: 
Ja tocou? Ja tocou pandeiro? 

SILENCIO 

SEM PROJECAO 

-
SILENCIO 

ENTRADA DO PUBLICO NA PLATEIA 

E NO ESPACO CENICO 

toea pandeiro 
em casa. 
Os musicos 
no baile 
esperam por 
Romao que 
vemtocaro 
tamborno 
fandango. 
Romao 
tocando 
triangulo na 
Rei ada. 
A triputa9ao 
se retira do 
salao sob 
aplausos. I 

REIADA 

Sons de passaros e 

ruidos da mala ao 

amanhecer, incluindo 

canto de galo. 

SILENCIO 

enfeites no teto do 

sa lao. 

Diversos 

dant;:adores de 

fandango com os 

enfeites do teto ao 

!undo. 

os pes dos 

dant;:adores 

de 

fandango. 

Vi lao de 

lent;:o. 

"Nessa Senhora· como :--

1

. 0 ceu ao amanhecer. j Uma imagem o jlmagens 
bebe no colo. em casa tempo todo: , variadas do 

baile de reis. 0 1 Poc: ..... ~ri'='l "''"' I antes do baile de 
presepio - --··-·-· ctltldllllt:a .... ~l. u" ""feites do tete fandango 
Cenas variadas da do sa lao. por viola. 
Reiada. Os reis em casa 
se arrumando. na casa 
dos pedidos. no baile de 

I Reis. 

SILENCIO Texto: "Antigamente o baile era ansim 1 Cantando a moda do 
1 Gerival. Som do mesmo". Cantando o manjericao e tocando 

I gerival girando. pandeiro. lembrando modas romanticas. 
I 

Caminhada com "pe de ! Bra9os por dentro da 1 Caminhar deslizando por todo o 
mangue" e o "bebe" nos 1 capa forrnando a "asa do espa.;:o cenico, sem caminho 
bra9os. pela diagonal passaro". Deslocamento definido, enquanto os brac;os 
direita. em pequenos saltos com "enfeitam". "ental ham" e bordam. 
Reverencia para as os dois pes 
imagens dos reis. acompanhando a "cabet;:a 

Senta e levanta dos bancos 
Caminhada "ninando"o de passannho", saindo 

enquanto "lembra" as modas dos 
"beb8" coma pela diagonal esquerda 
acentuayao do pulse !undo. bailes. Alternado com os passes 

vertical e da altemancia Tira a corea e a capa do valsado. Improvise. 

dos pes, pela diagonal pega o gerival. 
esquerda ate sentar na Com pandeiro canta e dan.;:a o 

cadeira. Troca do "bebe" Apresenta~ao dos manjericao no espa<;:o do circulo 

pela corea. movimentos com o gerival interne. 
Sem caminho definido: enrolado e desenrolado 
Diferentes variat;oes do enquanto canta, sem 
vatsado intercaladas pelo caminho definido, Vilao de len<;:o: mostra e fala 
lant;amento da corea improvise: "carregar'', sabre a dan<;:a. Primeiro sentada e 
para cima, "lancear", "puxar" e girar. depois dant;:ando pelo circulo 
Caminhar deslizando em 

interne. 
giro enquanto coloca a Posi9ao final no centro-
capa do rei. !rente do espa9o cenico, 
Gesto de colocar no onde e colocado o genval. 
bolso. como que 
esmolando, improvises. 

; gens 

1 ner~ 

' vosas 

j do 
mat a 

1 nlpi-
· das 

coni-

das 

foco 
varia-
vel 

Ro9a l 
de I 
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e 
ma-
to, 
rapi-
das. 

si-

len-

I cio 

Des-
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a me 
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dia-

go-
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es-
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AMBIENTES • MAR 

TEMATICOS 

· ROMARIA I MARE FESTA 
CIDADE COM 0 CONTEXTO SIMUL TAN EO MAR E MATA 
PUBLICO : DESPEDIDA 

ViDEO Pescadores 
gerivando 

Peixe Sem som. ' Pescadores em 
suas canoas 

gerivando. 

ESCURO I Marolas, praia, detalhes do mar. I Detalhes da mata. 

Somdo 
mar. 

Pesca em 
barco a 
motor, 
puxando a 

red e. 

abrindo e E 

fechando S Rostos de VERMELHO 

as C devotes. 
guelras u 

dentro do R Beijac;ao: 
barco. 0 sa ida da 
Mar B d . do 
correndo. ~~ eJra 
variac;ao Drvmo. 

de loco. 
enquadra 
mentes 
confuses 

I 

I 
. I I 
I I 
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SONORA 
SILENCIO Badalar do sino liar SILENCIO I solando musicj e 1 a Festa do Dia Quinze 

com de romana. n 1 
·- I Cl 

Mato, mar, relralos, baile, 
detalhes da vila. 

1---- I rojaO I ~--~- 0 
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Beira do mar, , 1 tempo todo: 
SLIDE 

canoas, I Detalhes da Bandeira. Imperio com a coroa eo estandarte. 
equipamentos de Procissao das bandeiras. Bandeiras na missa. 

como interne: 
gerival, c 
voltando Deses- H 
pel a pero e A 
mesma desequi- 0 

diagonal librio. 
Improvises [C 
de mar: Desma- E 
"molhar o tamento N 
rosto", com T 
bancos e fitas de R 

cadeira cetim na 0 
como mao. 
canoas", 

"navegar", 
"pede 
mangue", 
"remar''. 

A banda municipal. 

"Caminhar 
deslizando" em 
direc;ao ao publico 
e voltando para o 
espac;o cenico, 
varias vezes, 

sugerindo 
participa<;6es. 

Tirar fotografias e 
jogar pelo espac;o 
cenico. 

Improvise: 

Diferentes variac;6es do valsado, apresenlando jeitos 
distintos de dan<;ar atraves da posic;ao dos brac;os e da 
col una: o homem alto, o barrigudo, aquele que agarra, a 
mulher romantica e a tim ida, entre outros. 

Giros e deslocamentos. 

Terminar senlada. 

Improvise: 

Varia<;oes do batido 
intercaladas com instantes 
de verticalidade com eixo 
pendular, acompanhando 
texto e canto. 

"Sentares" no banco, tirar 
o tamanco e pegar o 
pandeiro. 

Tocar pandeiro sentada, 
com pulso vertical, e 
atravessando o espac;o 
cenico. 

Sentada na cadeira 
"embandeirada", "navegar 
cantando e saindo de 
cena: "Eu como niiio sou 

daqui, amanhiii ja vou me 

embora, nesse malo niiio 

tem passarinho" ... 

, 



CONCLUSAO 

5.1. A LEITURA C~NICA NA FORMA DE EVENTO 

0 espetaculo teatral, resultante da pesquisa, foi composto a partir do 

processo de experimenta((Bo, apreendendo do universe caigara fragmentos 

esteticos e a estrutura de composi((Bo. 0 repert6rio expressive foi 

apresentado numa performance em que foi utilizada como diretriz narrativa 

a estrutura fixa, sugerida pela analise de composi((Bo realizada. Tentou-se 

reestabelecer o estado criativo encontrado na arte popular e apontado por 

Oiticica como proposta da arte de vanguarda. Esse e o centro em torno do 

qual circularam as intengoes da montagem. 

A estrutura fixa e formada pelas trilhas sonora e videografica e pela 

organiza((Bo dos objetos em cena. E a base para as improvisagoes, 

transformagoes e expressoes individuais que a performance imprime ao 

repert6rio. 0 tempo e o espago estruturam o roteiro e, apoiada nessa 

estrutura, a elabora((Bo da narrativa cenica reconstr6i a vida tradicional e 

sua inser((Bo na realidade contemporanea, contidas nas imagens, sons, 

movimentos e depoimentos. 0 universo caigara e recriado atraves dos 

ambientes tematicos encarrilhados. 0 fandango foi recontextualizado, 

saindo de seu cenario original para mostrar-se no contexte urbana. 

A montagem alude, em sua natureza fragmentada, a perspectiva 

unilateral do observador e a resistencia da cullura popular. Coloca em cena 



a familiaridade e a estranheza, 

destacadas por Da Matta, utili

zando, por exemplo, a televisao e a 

grande proje98o dos "slides", fami

liares ao universo urbano, ao lado 

dos movimentos simples do fan

dango< Usando procedimentos 

como esses, procurou-se colocar 

em cena, alem dos dados objetivos 

apreendidos na pesquisa, a subjeti-

vidade implicita das relagoes pes-

soais e da rela98o intercultural vi-

venciadas em campo< 

111 

As trilhas sonora e videografica indicam a sequencia temporal dos 

ambientes tematicos< As mudangas dos objetos de urn Iugar para outro, 

dentro do espago cenico, sao tambem definidas. A parte m6vel do roteiro e 

preenchida com improvisagoes, repetigoes, variac;:oes ou redundancias dos 

elementos do repert6rio referentes a cada ambiente tematico apresentado. 

Como nos versos m6veis da moda do fandango, existem partes do roteiro 

em que a performance e escolher movimentos e palavras para reconstruir 

os temas abordados< 

Os ambientes tematicos foram compostos pela presenga simultanea 

de sons, movimentos, falas, projec;:oes fotograficas e imagens em video. 

Foram apresentados, portanto, diferentes aspectos de urn mesmo ambiente 
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e tambem foram criadas situac;:oes somadas aos diferentes ambientes 

tematicos. 

Na ante-sala do teatro, foi montada uma exposic;:8o de fotografias, 

mostrando o local da pesquisa. 0 espac;:o cenico foi aberto com urn convite 

ao publico, safdo do monitor de video, na voz de Joao Romao: "Pode entrar, 

meu irmao, meu irmao mais velho. Pode entrar e a mesma coisa". No fundo 

do cenario, uma mesa estava pasta com cafe, vinho, refrigerante e 

bolachas. Por oito minutes, Romao insistia em dizer de forma redundante: 

"Pode entrar, meu irmao, meu irmao mais velho. Pode entrar e a mesma 

coisa". E seu irmao, Antfdeo, retrucava a cada vez: "Ja tocou? Ja tocou 

pandeiro?". Romao, sentado ao lado do fogao a lenha em sua cozinha de 

bambu, falava enquanto afinava o pandeiro e Antfdeo entrava em casa. 0 

espectador, por sua vez, entra no teatro, procura urn Iugar na plateia, senta 

e observa. Sete minutes e tempo suficiente para despertar reac;:oes diversas 

e mobilizar o publico. Alguns rompem a barreira entre a plateia e o cenario 

e vao comer e beber. lniciam-se conversas. Outros poucos caminham pelo 

espac;:o cenico. As sensac;:oes se transformam enquanto se instaura, entre 

familiaridade e estranheza, o universe caic;:ara. 

A primeira parte do espetaculo encarrilha ambientes tematicos: a 

Reiada; o mato; a pesca; a memoria do baile; novamente o mato, desta vez 

com suas aflic;:oes, a !uta pelo desmatamento; o mar e seus perigos, 

atingindo o desespero; a romaria vivida e lembrada. Esse encadeamento 

apresenta, simultaneamente, as diferentes perspectivas de cada ambiente 

tematico. A pesquisadora vivencia o papel do informante observado, e o 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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espectador ocupa o Iugar do pesquisador, que procura compreender o 

universe tradicional atraves da somat6ria de perspectivas. 

A passagem da primeira para segunda parte do espetaculo e abrir 

novamente a cena para o publico, desenvolvendo o tema da festa na 

cidade. 0 som e da banda municipal, sua imagem permanece projetada no 

telae, com o uniforme verde lembrando o exercito. A performance e tirar 

fotografias com uma "polaroide". As posi9(ies foram subvertidas. A plateia 

fica em evidencia, novamente mobilizada em sensa9(ies e pensamentos. 

Foi desfeita a "ilusao cenica" que protege o publico, tornando-o passive. 

Fotografei e pedi para ser fotografada. Sugeri poses. Ofereci objetos. 0 

len9o do vilao, as fitas da promessa e as flores de crepom passam pelas 

maos dos espectadores. Alguns se sentem incomodados, enquanto outros 

querem ser fotografados. Os papeis se confundem. Nessa passagem, o 

publico se integra a cena, entrando no espa9o cenico e sendo fotografado, 

como os informantes em campo, ou a pesquisadora em performance. 

Na segunda parte, depois da participa9/:io do publico, o roteiro 

desenvolve a simultaneidade entre os temas. Enquanto no video estao 

imagens de mato e mar, o movimento e a musica sao do fandango. Por 

quinze minutes, instaura-se o baile, com diferentes dan98dores, diferentes 

formas de dan98r. Gestos, trejeitos, olhares sao realizados em cena como 

observados em campo. "0 baile no sftio e ansim mesmo, ansim mesmo nao, 

que aqui no teatro esta tudo mudado", diria Dejanira se assistisse a essa 

cena. 0 baile como ele e, mas, ao mesmo tempo, mudado: varies jeitos 

numa mesma pessoa, a performance do batido, nebulosa como a memoria 
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dos informantes e curta, como e pouca a presen~ do batido nos bailes, 

pedindo mais. Na cena final, o deslocamento da cadeira alude, ao mesmo 

tempo, ao baile, a canoa e a situai(So de representai(So, misturando 

referencias e oferecendo uma ieitura multipla da ai(So realizada. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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"Como eu como nao sou daqui, amanha eu vou me embora. Nesse 

mato nao tern passarinho. Nesse malo nao tern passarinho ... Nesse mato 

nao tern passarinho ... ". 

0 roteiro segue o "seu destine", como os reis magos no verso da 

Reiada. Encarrilhado numa estrutura fixa e vivenciado em performance. As 

imagens povoam a mente da pesquisadora, imagens da memoria, de 

fotografias e do video. As impressoes e as sensagoes sao revividas e 

renovadas, como as tradigoes. Os mementos em campo, os mementos de 

ensaio sao revividos no memento da performance. 

Essa forma de composigao traz em si possibilidades de renovayao e 

criagao de novas impressoes para a propria pesquisadora. Os movimentos, 

falas, cantos e agoes sugeridas sao escolhidas no instante da performance. 

0 estado criativo se desdobra em nuanyas expressivas oriundas da 

interayao entre os elementos do repertorio e a presenga de diferentes 

publicos. Gada ensaio e cada apresentayao fazem com com que eu elabore 

as imagens e viv€mcias trazidas de campo, incorporando-se como 

lembranyas remotas. A memoria mistura-se com as impressoes da vivencia 

e com as imagens em video e fotografia, atualizando a expressao. 
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5.2. 0 EVEIIITO AMI'liANDO 0 CIClO DAS FEST AS 

0 roteiro foi apresentado tres vezes num teatro de Campinas, das 

quais duas contaram com a presen~a de convidados especiais. Numa 

especie de pesquisa de campo as avessas, eu trouxe alguns participantes 

das festas de Cananeia: o conjunto de fandango, a tripula~ao da Reiada e 

os folioes do Divino. No total, treze cai~ras vieram participar do evento. 

0 projeto inicial de uma leitura cenica foi ampliado com uma serie de 

apresenta~oes no Museu da Cidade de Paulfnia. 0 publico alvo foram os 

alunos do primeiro grau da rede municipal. Foi montada uma varia~ao do 

roteiro que manteve a estrutura de composi~ao levando em conta as novas 

condi~oes de espa~o, tempo e publico. Foi solicitada uma apresenta~o por 

hora, totalizando de seis a sete apresenta~oes por dia para a pre-escola, 

primeiro grau e supletivo. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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Durante cinco dias, recebi os alunos com seus professores. Nos dois 

primeiros dias, contei com os moradores de Cananeia e realizei catorze 

apresentac;:oes. A primeira foi a abertura para as autoridades municipais e 

educadores que trariam as crianc;:as durante a semana. Essa performance 

durou quase duas horas. A cumplicidade da pesquisadora com os caic;:aras, 

ao dividir o espac;:o cenico, expressou-se em improvises. A receptividade em 

Paulfnia foi calorosa, sentimo-nos valorizados e parceiros. No final da 

perfonmance, instaurou-se urn baile, e quase todo o publico danc;:ou o 

fandango. A participac;:ao foi grande, havia mais gente danc;:ando do que 

assistindo. A experiencia do estado criativo ampliou-se a cada 

apresentac;:ao. A "tripulac;:ao" palpitava tornando-se mais ativa, sugerindo 

modas, contando hist6rias, danc;:ando o fandango e improvisando os versos. 

0 espac;:o reduzido precisava conter o repert6rio de imagens, o 

publico numeroso e a performance. Urn monitor de cinqOenta e quatro 

polegadas substituiu os dois monitores e o telao de "slides" da montagem 

do teatro. A projec;:iio dos "slides" nao foi posslvel por causa da claridade. 

As fotografias em papel ganharam destaque, formando urn ambiente que 

recebia o publico e o introduzia no universo caic;:ara. A observac;:ao 

orientada dessas fotografias era o infcio da performance. Mostrando e 

falando sobre a ilha e seus pescadores que danc;:am fandango e celebram a 

Reiada e a bandeira do Divino, eu observava e percebia o publico, seu 

interesse e caracterfsticas, preparando internamente a performance. 
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Durante tres dias, recebi os alunos numa performance solo. Realizei 

dezoito apresenta9oes. A estrutura fixa dessa varia98o encarrilhava os 

ambientes tematicos de outra forma: a mata, a pesca, a bandeira, a Reiada, 

o valsado e o batido. A participa98o do publico centrava-se no vilao de 

len9o, que foi ensinado para algumas crian98s, e no batido, propondo urn 

dialogo entre as batidas do tamanco e as palmas do publico. Cheguei a 

rachar o tamanco e o publico saia do museu criando ritmos com os pes. 

Para cada tema, separei urn pequeno trecho em video. Alguns se fixaram, 

outros se tornaram verdadeiros elementos de auxflio. As hist6rias de on98, 

de pesca e as de saci, personagem introduzido pelas crian98s e 

desenvolvido pelos cai9aras mostraram-se tambem importantes elementos 

de auxflio. Cada turma necessitava de uma dinamica especffica. Foram 

criadas formas diferentes para prender a aten9ao de cada uma e faze-las 

participar desse universo, ao mesmo tempo proximo e distante de n6s. 

A leitura cenica proposta que, inicialmente, seria urn espetaculo 

teatral, tomou a forma de urn evento. A estrutura de composi98o somada ao 

estado criativo de articula98o do repert6rio possibilitou esse conjunto de 

apresenta9oes. No teatro, foram atingidos cento e cinquenta pessoas, 

aproximadamente, e no museu, duas mil oitocentos e trinta. A divulga98o da 

cultura cai98ra e a va1oriza98o das tradi9oes de Cananeia, apresentadas 

como objetivos no projeto inicial, foram retomadas com sucesso no decorrer 

das experimenta9oes. A reuniao dos universos tradicional e contemporaneo 

deu-se no ambiente cenico, no universo generoso da arte. Foram 

compartilhadas improvisa96es e produzidas condi9oes experimentais com a 
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estrutura tradicional. Vivenciei a contemporaneidade de culturas distintas 

"motivando urn estado de criat;ao", como propos Oiticica. 

Esse estado criativo foi compartilhado tanto com os caigaras quanta 

com o publico. A arte se ofereceu como vefculo. Nas palavras de Oiticica, 

tornou-se "urn espago estetico de vivencias descondicionantes". Permissiva, 

provocou sensagoes ambfguas e mobilizou emogoes e pensamentos. 

Reuniu pessoas distintas em torno de objetivos comuns. A valorizagao da 

vida criativa edificou a aceitat;ao da diversidade. 

A coexistencia de universes distintos e uma condigao 

contemporanea. Foi evidenciada atraves de agoes simb61icas e elementos 

esteticos. A tradigao caigara serviu de fonte, ao mesmo tempo, foi 

divulgada, valorizada, preservada e atualizada. A romaria caigara chegou 

ao teatro e ao museu, "fandangando" a arte e ampliando o Cicio das Festas. 
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ANEXO 

OS EXERCiCIOS 

A princfpio, foi proposta uma sequencia de movimentos para ser 

praticada. Exercitei movimentos dirigidos e movimentos eruptivos. 

Trabalhando o controle e o descontrole do corpo, introduzi o seguinte 

material recolhido em campo: movimentos, musica e instrumentos 

musicais - o pandeiro e o tambor. Partindo da minha capacidade corporal, 

experiencia vivencial e carga emotiva, passei a praticar os movimentos do 

fandango. 

Os movimentos sao propostos atraves de ideias, inten<;:6es e ay6es. 

Nao existe urn modelo a seguir. Nao busquei o virtuosismo na danya. As 

propostas sao claras e amplas, permitindo a investigayao das capacidades 

corporais. Os estfmulos levam ao movimento. Buscando as sensa<;:6es e 

a<;:oes mais necessarias para o desenvolvimento do trabalho expressivo, 

exercitei tanto o controle corpo quanta a liberdade do corpo selvagem. 

Gada exercfcio foi estimulado e explorado em suas diferentes dinamicas e 

possibilidades. Trabalhei em cada urn deles a ocupayao do espa<;:o, amplo e 

pequeno, a velocidade do movimento e a densidade que e a pratica da 

resistencia e da fluencia do movimento. 

Volume, apoios, articula<;:6es, projeyao do corpo no espago, 

resistencia, densidade, deslocamento, uso dos tres niveis verticais do 

espa<;:o, giros, saltos e forya muscular sao trabalhados atraves de 

movimentos controlados e eruptivos. Aproveitando a capacidade corporal, 
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segui estudando e pesquisando as possibilidades plasticas e dinamicas do 

corpo. 0 resultado formal e fruto da pratica dos movimentos recolhidos em 

campo e dos desdobramentos que surgiram desses movimentos. 

Chamei esse primeiro memento da preparayao corporal de "Sovando 

o Corpo". 
1 

Sovar o corpo e trabalhar o instrumento da danc;a, o corpo, 

ampliando sua capacidade expressiva. Esta serie de exercicios deu infcio a 

preparayao corporal e sua sfntese e hoje a base para o aquecimento 

corporal cotidiano. 

SOVANDO 0 CORPO 

Serie de exercfcios usada na preparac;:ao corporal. 

1. Pondo-me em movimento 

Fui procurando os movimentos que me deixam mais pronta 

para responder a estfmulos. Depois de seis dias de trabalho, 

concluf algumas necessidades e estfmulos apropriados para 

me por em movimen!o: 

• Sensibilizar a massa muscular amassando com as maos 

todo o corpo, incluindo o rosto. 

" Explorar as possibilidades das articulac;:oes. Segmentar o 

corpo com movimentos angulares. A ideia e ferir, golpear e 

riscar o ar, o espac;:o. 

1 
Proposta assessorada por Gracia Navarro. 
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• Sensibilizar os apoios no chao, buscando apoiar com 

diversas partes do corpo. Locomover-me a partir da 

mudanc;a dos apoios. 

• Estudar o alinhamento das pernas e dos pes, procurando 

evitar lesoes causadas pelo mau uso da base de apoio. 

Estudar a posture e a movimentac;ao do quadril no equilibria 

e desequilibrio sobre uma perna de apoio. 

• Conscientizar o tamanho da coluna e sua amplitude de 

movimento. 

• Abrir e movimentar a regiao da garganta e o diafragma 

aquecendo a voz. 

2. Alongando o fio da meada 

Como urn novelo, em que o fio e puxado sem interrup<;:oes, o 

corpo segue o movimento retilineo. Ampliando todo o corpo, o 

centro e a periferia se alongam, procurando ocupar o maior 

espac;o possivel. As pernas saem do chao, uma e outra, 

ampliando a ocupac;So do espa<;:o. 0 desequilibrio permite as 

transforma<;:oes do movimento, no limite do alongamento, 

altera o apoio e as projec;oes do corpo. 

A voz e massageada em 'bocca chiusa", como urn murmurio. 

Simultaneamente, a barriga entra em movimento. A parte mole 

do corpo e estimulada com pressao suave. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • -
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Os ossos projetam as extremidades como fios de Ia saindo do 

novelo. 

Este memento e a procura e a pratica do movimento de 

resistencia. Literalmente, a a98o e de empurrar a parede e o 

chao. Saindo dos obstaculos concretes, os movimentos 

ganham a resistencia em si mesmos, como se o ar, o espac;:o 

onde sao realizados, oferecessem resistencia e 

necessitassem de tensao, de forya. 

0 som gutural vai-se formando. 0 empurrar tambem e 

exercitado na barriga, massageando os 6rgaos vicerais. 

Aqui e o universe dos movimentos descontrolados, chamados 

tambem de eruptivos. 0 controle e deixado de lado. 0 corpo, 

como urn todo, ou, em partes, sacode, treme, chacoalha e 

golpeia. 0 centro do corpo, quadril e coluna recebe urn 

tratamento especial com movimentos pequenos em fremir. 

Esses movimentos recebem o sentido de limpeza de 

renovac;:ao. Trocando as energies e tirando a poeira sao 

imagens que utilize para a pratica do expurgar. 

A voz sai em brados, sflabas, palavras, gritos e gemidos. Os 

movimentos interferem no som que e projetado. 
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5. Sentar-deitar-rolar-sentar-levantar 

Esta e uma serie de ac;:oes, como diz o nome Locomovendo-

me verticalmente pelo espac;:o, procure novas apoios e formas 

de mudar de posic;:8o. Retomando o centrale e a fluencia do 

movimento, as ac;:oes de deitar e levantar me ajudam a dar 

acabamento ao movimento. A sustentac;:ao do corpo e a 

locomoc;:ao pelo espac;:o sao exercitadas nas suas diferentes 

dinamicas: rapido ou Iento e com resistencia ou com fluencia. 

6. Enraizamento 

A articulac;:ao do apoio dos pes e a base deste exerclcio que 

tem como imagem regente a criac;:8o de uma raiz, da minha 

raiz. lniciando na ponta dos dedos e terminando no calcanhar, 

as rafzes vao sendo plantadas. Gada vez que o pe e plantado, 

todo o corpo se toma presente. 0 centro do corpo se acalma. 

Os olhos se abrem. Uma raiz e a outra, plantando e 

arrancando, em locomoc;:ao. 

Neste exercicio, o centro do corpo e projetado em todas as 

direc;:oes. A regiao frontal, no umbigo, e usada como foco, 

como se fosse um faro!, indicando as mudanc;:as de direc;:ao. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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7. Saltos 

A consequemcia do enraizamento e o rechac;:o que leva ao 

salto. Saltar pequeno e grande, com urn ou dois pes, perto e 

Ionge, enfim, experimentar as possibilidades de saltos. 

Simultaneamente, o tronco pratica o fremir e o golpear, 

exercitando os movimentos independentes nas diferentes 

partes do corpo. 

Comumente, neste exercfcio, o folego chega ao fim. E 

importante transpor esse obstaculo. A voz deve ser usada 

como geradora de movimento, assim como os movimentos 

eruptivos. Sem parar, o corpo encontra outras fontes de 

movimento, outra atitude. 

8. Sentares, com cadeiras e bancos 

0 exercfcio de sentar e levantar e tambem as posic;:oes com 

que as pessoas sentam no salao do baile de fandango em 

Cananeia sao os movimentos trabalhados aqui. 

0 uso do objeto como contribuic;:ao para o trabalho corporal se 

torna concreto. Bancos e cadeiras sao usados como apoio. 0 

impulse de levantar e exercitado em varias dinamicas. 

Mantendo a coluna ereta, o quadril tern o impulse do 

movimento. A projec;:ao e dos ilfacos e o alongamento da 

cintura pelvica. 0 apoio dos pes se constr6i com as rafzes. 
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Procurei nas fotografias algumas formas de sentar que foram 

incorporadas ao trabalho. Daqui parti para o estudo do gestual 

dos sentares que se tornou parte do repert6rio 

9. Ziper nas coxas 

0 movimento de locomo~o com passos largos e rasteiros, 

parecidos com "chaces" do bale classico e exercitado para 

fortalecer a musculature interna das pernas. Ocupando todo o 

espago, dinamiza o ambiente, como se meu corpo misturasse 

o ar que me envolve. 

Com essa serie de exercicios, percebi corporalmente quais os 

movimentos geradores de mais movimentos, que dinamizam o corpo, que 

estimulam a realizagao de movimentos. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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