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RESUMO: 

Em Campinas - SP, varias Folias de Reis circulam pelos bairros da periferia nos 

finais de semana de dezembro e janeiro. Essas Folias sao formadas por migrantes rurais 

que chegaram no municipio a partir dos anos 60, atrafdos pelas oportunidades de trabalho 

oferecidas pela instalw;:ao de urn complexo industrial. 

Os deslocamentos dessas popula~;oes nao esfacelaram essa "tradi~;ao", pois, apesar 

da dispersao no espa~;o urbano, foram restabelecidas rela<;:6es sociais entre pessoas, muitas 

vezes originarias de diferentes lugares do pafs, as quais compartilham memorias que 

sustentam tais praticas. 

Os saberes rituais sobre as Folias de Reis ate recentemente foram transmitidos de 

forma oral. Atualmente, porem, esses grupos tern acesso a equipamentos tecnologicos que 

permitem registrar parcelas de sua memoria em suporte material, como fitas de vfdeo e 

fotografias. Essa aquisi<;:ao gerou uma expansao da memoria coletiva dos grupos de Folia, 

com a cria~;ao de uma ampla rede de circula~;ao de imagens - fotograficas e videograficas -

de suas vivencias presentes e passadas que possam servir como referencia para as gera~;oes 

futuras. 

Delimitou-se para esta pesqmsa o estudo em quatro grupos com diferentes 

caracteristicas s6cio-culturais, e desenvolveu-se uma metodologia de associa~;ao de 

depoimentos orais as imagens, a partir da sele<;:iio de 70 fotografias e 12 fitas de vfdeo, 

pelos seus produtores, que possibilitasse afirmar que essa recria<;:ao e permeada por 

inten<;6es e escolhas. Foi possivel o entendimento das diferen<;:as concernentes a cada 

grupo, da constrw;ao de suas trajet6rias, e ao mesmo tempo a localiza~;ao de elementos 

"'invariaveis" que pcrmitiram a compreensao de urn sentimento mais amplo de identidade, 

fundado na mcm(Jria comum de ser foliao de Reis, de ter compartilhado urn passado de 

expulsao, uma 'i\cncia da migra~;ao e a expectativa de vir a ter urn lugar. Os 

procedimentos mctodol6gicos adotados culminaram na constru<;:iio de urn texto em que 

fotografias produzidas pelos folioes e transcri<;6es dos depoimentos orais entrela~;am-se ao 

discurso da pesquisadora, apontando aspectos ignorados da cultura da periferia da cidade e 

a importancia adquirida pelo registro imagetico no processo de recria<;:ao da tradi<;:ao. 



ABSTRACT 

Folia de Reis is a religious celebration that happens in between December and 

January in the outskirts of Campinas, Sao Paulo, and in the others majors Brazilians towns. 

It comes from a tradition brought by the people living in rural areas to celebrate the birth of 

the infant Jesus. The Epiphany, through the idea of the Three Wise Men- the Magus Kings 

- who came from the East to Bethlehem to do homage to Jesus is the main theme of those 

people. The Folia de Reis is a blend from different traditions from Portuguese, African and 

native culture, giving to it a particular feature involving music, rhythm, dressing up, 

rituals, colourful banners, in a rich combination. 

As the Folia de Reis has been transmitted through oral tradition for so long, with 

the migration of masses of population from small communities to major towns and with the 

fast modernisation of the Country, all these has been changed, and it is a constant process 

of recreation. The subject of this research is to catch the transformation that is happening 

in the last decades and to point out these changes. Thus this work suggest that nowadays, 

people are using new techniques, other than the oral tradition, to keep all these memories 

alive, particularly pictures and videos. 

With the fast modernisation of the urban life in Brazil since the 50s, with a huge 

population coming from different parts of the Country, so many traditions have been 

changed, and still are. The Folia de Reis happens every year and put together people from 

all over the Country, with different backgrounds, bur sharing the same celebration of 

Epiphany, though different views of the event. It gives to these people a sense of identity in 

a changing world. 

This work manage to recover about I 00 pictures taken by the people from Folia de 

Reis themselves, plus the testimony of more than 30 people. The aim is to show how they 

register the Folia de Reis today - using new equipment as video and cameras - and how it 

has been transformed in the recent years. 
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IntrodUI;ao 

A Trajet6ria da Pesquisa 

Meu senhor dono da casa 

Um favor vou lhe pedir 

Vem abrir a sua porta 

E Santo Reis que estd aqui 
1 

15 

No dia 10 de dezembro de 1994 o Grupo Folcl6rico Campinense, man tendo urn 

costume de muitos anos, reuniu-se para a safda da Folia de Reis, Esse ano a safda foi na casa de 

Helena e Mauro de Faria, situada no bairro Parque da Figueira em Campinas, Com dias de 

antecedencia, o casal de festeiros ja vinha se preparando para dar cohertura aos folioes
2

, 

organizando as fitas e flares que enfeitam a bandeira, arrumando o presepio, consertando as 

fardas dos palha~os, confeccionando porticos com caules e colmos de bambu, cuidando de 

encomendar grande quantidade de piles para servir o lanche, A movimentac,;ao na casa sugere 

urn tempo fora da rotina, com a presenc,;a de familiares que se ofereceram para ajudar, o 

1 Quadra cantada por Roque Jose de Faria. Cantando ou contando hist6rias, os foliOes muitas vezcs referem-se a 
devot;B.o ao Santo Reis, onde os tr0s Reis sao transformados em uma s6 entidade. 
1 Manterci sempre que possfvel, oeste trabalho, as cxpress5es e denomina<;Oes usadas pelos foliOcs, em it<ilico. 
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envolvimento das crian~as que ja estao no periodo de ferias escolares, e de quando em quando a 

vis ita de algum vizinho para confirmar a data dos festejos. 

Nessa mesma epoca, em diferentes lugares da cidade, muitos outros grupos de pessoas 

estavam vivendo urn processo similar. E urn tempo de muito trabalho para os devotos de Santo 

Reis, que nao medem esfor~os para realizar, nos finais de semana de dezembro e janeiro, o giro 

completo da bandeira, percorrendo casas de parentes e conhecidos espalhados por diversos 

bairros de Campinas. Sao pessoas que entendem os fundamentos desse cortejo e para as quais 

cada elemento - as cores das fitas atadas a bandeira ou das roupas dos palha~os. o tipo de farda 

usado pelos folioes, a toada - adquire diferentes significados. Sfmbolos que remetem a 

lembran~a de urn Iugar vivido, ou de uma promessa, urn passado, permitindo reconhecer e 

diferenciar a Folia Mineira, a Folia Paulista. a Folia Baiana, ou a Folia Conga. Leitura quase 

impossfvel para urn leigo que observa pela primeira vez as Folias de Reis. 

Ainda sem uma proposta de projeto definida, influenciada por alguns autores e movida 

pela expectativa de urn estudo sobre a cultura de origem rural em meio urbana. nesse mesmo 

ano acompanhei grande parte dos trajetos de tres Folias, fotografando e registrando o som desse 

ritual. 3 A minha presen~a nao causou inc6modo porque a Folia tern como caracteristica ser uma 

festa aberta a uma ampla participa~ao. Alem disso os foli6es foram muito receptivos e se 

sentiram valorizados pelo interesse de urn pesquisador da Unicamp, embora muitas vezes 

tenham confundido a minha atividade- e isso acontece ate hoje- como trabalho jomalfstico. 

Fotos ampliadas, registros escritos feitos a partir da observa~ao e fitas cassete 

inaudfveis - primeiro pela falta de qualidade na capta~ao do som e segundo porque a 

compreensao da cantoria. mesmo ao vivo, requer uma pratica que se adquire lentamente - eram 

o ponto de partida para entender a importancia das Folias de Reis na vida daquelas pessoas e 

sob quais condi~6es esses grupos surgiram, se estabeleceram e recriaram suas tradi~6es em 

Campinas. 

Mantive contatos freqtientes com varias pessoas envolvidas nas Folias, durante o 

primeiro semestre de 1995 e apresentava-lhes as fotografias que havia feito. Sob olhares 

atentos. passando de mao em mao, essas fotos foram examinadas e surgiram algumas 

explica~6es sobre o ritual. Aos poucos, quando ja havia uma rela~ao garantida pela confian~a 

3 Dentre as leituras, uma que havia me instigado era urn artigo de Brandao, no qual ele apontava para urn projeto de 

pesquisa que estava claborando com alguns alunos, buscando entender "como funcionam as estruturas e os 

processos de rela~6es sociais intra e extra-familiares, que respondem pela transferCncia de v<irios tipos e n(veis de 

conhecimento entre camponeses, lavradores volantes e openirios de Sao Paulo e Minas lJerais". A pesquisa foi 
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mutua entre pesquisadora e pesquisados, em diferentes conjunturas, algumas pessoas foram me 

apresentando varias imagens que possufam - fotos e video - sobre as Folias de Reis, apontando 

que a minha produ~ao apesar de ter sido tirada direitinho, tudo limpinho, as cor ... as pessoas 

aparece tudo certinho, mas .. n{io mostra a F alia 
4 

Lendo e relendo varias vezes o caderno de campo percebi que mesmo nas situa~oes em 

que as minhas fotografias nao foram sujeitas a crftica - voce ntio entendeu direito a Folia
5 

-

havia uma diferen~a fundamental manifesta nos relatos orais que eles faziam: essas fotos 

suscitavam apenas descri<;oes verbais do que estava descrito imageticamente, numa opera<;ao de 

tradu<;ao bastante restrita. Por outro !ado as imagens que possufam e tinham sido produzidas por 

eles motivavam narra<;iies que iam muito alem do que estava no recorte selecionado para o 

registro: aludindo ao que nao era visfvel elaboravam uma operaqao de justaposi~ao constante de 

tempos e lugares: aqui e na ro~a. Diante de suas fotos, as pessoas expressavam verbalmente "o 

vivido desta relaqao nunca acabada entre o presente e o passado" (LE GOFF, 1990. p. 29). 

Frente a essa situa~ao desloquei, literalmente, o ponto de vista e tive condi<;oes de 

aventar uma hipotese: mais do que um produto final da cultura, conseqiiencia de suas rela~oes 

com outros sistemas culturais - principalmente com os meios de comunicaqao de massa - essas 

imagens seriam a memoria do grupo. Partindo do princfpio que, decorrente do contato com a 

sociedade mais ampla, a memoria das Folias de Reis que era transmitida oralmente estaria se 

transforrnando em memoria mediada por instrumentais tecnologicos, coloquei como objetivo 

analisar as mudan~as ocorridas na forma de constru~ao e transmissao da memoria, considerando 

tres pontos principais: 

- em que medida esse processo alteraria as rela~oes internas, papeis de genero e grupos de idade 

e gera<;iies por exemplo, pois nas sociedades de tradi<;ao oral, apesar de todos os seus membros 

serem responsaveis por saber e por lembrar, os mais velhos tern uma fun~ao especffica com 

rela<;ao a transmissao de conhecimentos; 

- em que medida estes registros fariam parte do dinamismo intemo da cultura popular em seu 

processo de reajustamento ao mundo moderno, oferecendo um recurso a mms para a 

continuidade da tradi<;ao 06 Se as pessoas ja nao tern condi<;oes para viver a totalidade do 

dividida em equipcs c incluia urn estudo sobre trabalho rcligioso popular''. BRANDAO. C. R "Produtorcs 

tradicionais da cultura popular". p.l23 

-e Cornent<irio de Ilda Silva de Souza. 
5 Comcnttirio de Maria de Lurdcs Bonilha. 
6 Discutirei mais arnplarnente a ideia de tradi~ao no capitulo 3. 
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presente devido a fragmenta~ao do tempo e ao volume de informa~oes, atraves da memoria 

registrada poderiam abrir-se novas possibilidades para lembrar, corrigir, comparar e refletir; 

- em que medida esse processo enfatizaria nos sujeitos uma consciencia historica, no momenta 

em que sentem necessidade de constituir uma memoria registrada, alterando rela~oes com a 

sociedade mais ampla e com suas origens. 

Face as condi~oes de produ~ao de uma disserta~ao de Mestrado no que se refere as 

exigencias e prazos para conclusao do trabalho, seria inviavel fazer uma pesquisa que 

abrangesse todos os grupos existentes em Campinas. Optei inicialmente por conhecer a 

experiencia de tres grupos, partindo de urn estudo etnografico para analisar as rela~6es entre a 

memoria transmitida oralmente e a memoria construida com 0 apoio das tecnologias 

audiovisuais e suas implica~oes na trajetoria socio-cultural dos grupos em questao. Limitei o 

campo de trabalho a dois grupos do Parque da Figueira, e urn do bairro adjacente, Jardim Nova 

Europa, incluindo posteriorrnente a Companhia do Jardim Yeda, escolhidos, conforrne dais 

requisitos; 

- diferentes sistemas dos grupos no que se refere aos horarios de saida das Companhias, para 

que eu pudesse participar da Folia dos grupos nos mesmos finais de semana; 

- proximidade geografica, no que se refere ao Iugar de residencia dos folioes e ao percurso 

percorrido por eles durante a jomada da Folia, que favoreceria ao mesmo tempo a observa~ao 

do ritual e a apreensao das rela~oes estabelecidas entre as pessoas de urn mesmo grupo e entre 

os grupos no cotidiano. 

Essa ops:ao mostrou-se proficua e conduziria a uma reflexao mms ampla sabre os 

dominios da memoria coletiva, apesar de ter partido de uma perceps:ao de campo prematura e 

enganosa. Ao pensar em proximidade geografica a partir da experiencia obtida com os 

primeiros contatos, eu nao poderia imaginar a grande extensao do territorio municipal que 

percorreria ao acompanhar as Folias de Reis, e mergulhei em leituras sobre comunidades e 

bairros, prendendo-me a ideia do bairro Parque da Figueira enquanto espa<;o ffsico delimitado 

por rela~oes sociais de vizinhans;a que possibilitava tal pratica cultural. Mais tarde, percebi que 

a circula~ao das Folias nao se restringia aos limites de bairros, mas ampliava-se por toda uma 

regiiio extensa onde habitam migrantes que vieram da zona rural de diversos Estados brasileiros. 

Urn outro aspecto que se descortinou no decorrer da pesquisa e que dos grupos com os 

qums tive contato, apenas dais eram compostos basicamente por pessoas provenientes do 

mesmo Iugar de origem, sendo que urn deles, o Grupo Folcl6rico Campinense e caracterizado 
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pelo deslocamento de uma comunidade inteira da zona rural diretamente para Campinas. 0 

outro, a Folia do seu Dilino e marcado pela movimenta~ao das pessoas em levas sucessi vas, 

passando por varias regioes agricolas no Estado de Sao Paulo. 0 terceiro grupo, a Companhia 

de Reis do Parque da Figueira, tern uma constitui~ao mais complexa e foi formado em 

Campinas ha vinte seis anos atn'is, soh o regimento de uma mulher, que embora nao conhecesse 

essa tradi<;:ao, reuniu foli6es oriundos de diferentes lugares do Brasil e recem instalados no 

Parque da Figueira. 0 quarto grupo, a Folia do Jardim Yeda, tambem foi organizado por uma 

mulher, a qual trouxe a bandeira de Sao Pedro da Uniao, Minas Gerais, dando continuidade a 

devo<;:ao da familia, sendo provavelmente a mais antiga Companhia de Reis de Campinas. 

Embora muitos embaixadores dos grupos atuais reivindiquem essa condi<;iio, algumas fotos 

encontradas em posse de folioes de outras Companhias mostram que varias pessoas 

participaram da Companhia do Jardim Yeda, na epoca de sua forma<;ao em 1963. 

No decorrer da pesquisa percebi que os integrantes dos grupos transitam e realizam 

trocas simb6licas e materiais entre eles. Por exemplo, o foliao do seu Dilino embora se 

considere pertencente a este grupo, tambem ajuda na cantoria e estabelece rela<;6es de amizade 

com os foli6es de outro grupo. Existe, alem de uma troca de fotografias entre essas pessoas, 

uma circula<;ao constante, na forma de emprestimos de fitas de video; e quando o componente 

de urn grupo determinado convidava-me para ver os retratos ou assistir o video, apareciam com 

bastante freqiiencia imagens de outros conjuntos que eles mantem guardados, e que compoem o 

imagimirio coletivo dos grupo em questao. Portanto incluo neste trabalho fotografias e fitas de 

video de seis grupos. 

E importante acrescentar que desde o infcio desse estudo foi colocado como objetivo 

secundario a realizaqao de uma exposi<;ao de fotografias produzidas pelos grupos de Folias de 

Reis, em espa<;o acessf,·cl a eles, considerando a importancia da devolu<;:ao dos resultados da 

pesquisa as comunidadc' pesquisadas. Essa etapa do trabalho foi concretizada no dia 10 de 

janeiro de 1998. ern uma cxprbiqao de rua, na pra<;a da Catedral. Na oportunidade, as lideran<;as 

das Folias organitarcun. por iniciativa propria, urn Encontro de Folias de Reis, conseguindo de 

forma inedita negociar o uv' do espa~;o das duas principais igrejas de Campinas. Em seguida a 

mostra fotografica "ViaJantes: Folias de Reis em Campinas" ficou no Museu da Cidade por urn 

periodo de 45 dias. 

No final de 1998, ap6s a conclusao da pesquisa, ponderei sobre a necessidade de col oca

la a disposi~;ao dos profissionais responsaveis pela area de educa~;iio escolar, considerando que 
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no processo de educa~ao e forma~ao do sentimento de cidadania e importante o conhecimento e 

a valoriza~ao dos bens culturais produzidos pelos grupos de referencia dos jovens: a fanu1ia e a 

rede de vizinhan~a. Tendo como objetivo divulgar e promover uma reflexiio sabre a pratica 

cultural das Folias de Reis em Campinas, foi proposto e realizado, em carater experimental, urn 

projeto- que pretendo aprimorar- de exposi~ao fotografica nas escolas municipais situadas nos 

bairros onde a pesquisa foi realizada. 

Essas etapas foram citadas, pela importancia que adquirirarn para a elabora~ao da 

propria disserta~ao. 

Para discutir as quest5es apresentadas, o trabalho foi estruturado em quatro capitulos. 

No prirneiro capftulo reflito sabre a necessidade de urna perspectiva trans-disciplinar e 

portanto de inter-rela~ao de conceitos advindos de diferentes areas das ciencias humanas. Face a 

problematica apontada, a abordagem da Antropologia Dinarnica rnostrou-se a mais adequada ao 

permitir as possibilidades de interse~ao com a Sociologia e a Historia, bern como a utiliza~ao de 

metodologia da historia oral associada as imagens. A elabora~ao do quadro teorico 

rnetodologico inclui tarnbem a descri~iio de metodos e tecnicas, especificando fontes de dados 

adequadas para trabalhar as hipoteses levantadas. 

No segundo capftulo sera feita uma incursao teorica aos trabalhos de Hobsbawn, 

Vansina, Leroi-Gourhan, Goody, Le Goff e Halbwachs, para dialogar com conceitos sabre 

costume, inven~ao das tradi96es, tradi9iio oral e memoria coletiva. Para apreender como a Folia 

de Reis e vivenciada no cotidiano dos foli5es, serao apresentadas transcri96es de narrativas 

orais feitas pelos mestres dos grupos estudados. Aqui rnostro como os mestres, detentores do 

conhecimento cornpleto sabre o ritual, embora afirmern que o fundamento da Folia seja a 

Bfblia, se permitern toda sorte de atualiza~5es com a introdu9iio constante, nos rituais, de novas 

vivencias, novas sfrnbolos e reinven96es das tradi~5es. Relata tambem a articula9iio de 

diferentes fun96es dos personagens com a transmissao da memoria coletiva. 

No terceiro capftulo a seguir, Etemos Viajantes, serao apresentados alguns aspectos da 

vida socio-cultural de origem dos grupos de Folias de Reis. 0 objetivo e mostrar que o exodo 

rural, embora represente uma ruptura mais abrupta na organiza9iio de grupos sociais que sempre 

estiveram ern transforma~ao, porem num ritmo mais Iento, nao esfacelou a tradi9iio das Folias 

de Reis, que representam a eterna viagem dos tres Reis Magos, mesmo porque essa devo9iio se 

a justa ao modo de ser itinerante, e sempre acompanhou os constantes deslocamentos que fazem 

parte da vida das pessoas pobres. Sera feita uma descri9iio dos grupos de Folias de Reis 
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estudados em Campinas, definindo o que cada grupo considera o sen sistema de trabalho, que o 

caracteriza e o diferencia dos outros. Na no~ao de sistema estao embutidas as condi~oes sociais 

no Iugar de origem, o processo migratorio e a forma~ao do grupo em Campinas, bern como a 

organiza~ao das fun~6es dentro da Folia refletindo os papeis sociais (genera, idade, etc.) dos 

seus componentes no cotidiano do grupo. Alem disso, os diferentes sistemas elaborados estao 

ligados a maneira como percebem a recria<;:i'io dessa tradi<;ao, ou seja a consciencia que os seus 

integrantes possuem da vivencia de devo<;:iio, lenda e folclore e do valor que este ultimo adquire 

na sociedade urbana. Farei tambem uma discussao sobre rela<;:6es entre imagem e memoria, a 

partir do uso pelos grupos, da tecnologia de registro em suporte foto-qufmico ou eletronico. 

Apresento algumas considera<;:6es finais sobre o processo de recria~ao das Folias de 

Reis em Campinas, apontando a importiincia dessa pnitica cultural para a reconstitui<;:iio de 

vinculos sociais de popula<;6es migrantes. Considerada essa importiincia, enfatizo alguns 

aspectos da utiliza<;iio da tecnologia, pelos grupos pesquisados, como apoio para a manuten<;:iio 

e amplia<;:iio da memoria coletiva. 
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Capitulo 1 

Referendal te6rico-metodol6gico 

Niio tern jeito de ensinaro 

Nem de aprender cantar niio tern jeito de ensinaro 

A unica coisa que o mestre pode ensinar uma pessoa cantar 

e cantar urn pouquinho prd ele cantar na voz; 

dd a voz prd ele pegar a teoriao 
1 

1.1 - A questiio da interdisciplinaridade nas Ciencias Sociais 
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Ao fazer uma op9ao tematica pelo estudo da transmissao da memoria nos grupos de 

Folias de Reis em Campinas, e importante discernir que essa manifesta9ao dita religiosa e uma 

produc;ao cultural que decorre de praticas sociais, e 

representa9ao de uma forma de organiza9ao sociaL 

ser compreendida enquanto 

A produ9ao cultural bern como as formas de organizac;ao social estao em constante 

transforma9ao, e para o desenvolvimento dessa pesquisa, apesar de considerar alguns aspectos 

da abordagern da Antropologia Social, que evidencia a articula<;ao de diferentes nfveis do social 

dentro de urna mesrna cultura, foi necessaria recorrer a urn referendal te6rico que propusesse a 

1 Depoimento de Roque Jose de Faria. 
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ruptura com a concep~ao de sociedades tradicionais harmoniosas e integradas, em proveito 

estudo dos processos de mudan~a. Toda sociedade, mesmo as chamadas tradicionais, s6 podem 

ser pensadas enquanto formas dinamicas, que estao em constante muta~ao, decorrentes de 

fatores intemos e extemos. 

A Antropologia, desde o seu surgimento, elegeu como metoda privilegiado a 

observa\{ao direta e o relato oral, porque seu interesse inicial era centrado sobre as sociedades 

nao letradas. A partir do seculo XX o objeto empfrico escolhido entra em fase de 

desaparecimento, e os antrop6logos se deparam, ante as novas condi~5es da sociedade, com 

outros desafios para o fazer antropol6gico, o que implica nao mais em delimitar "urn objeto 

empirico constituido, mas tentar afirmar a especificidade de sua pnitica atraves de uma 

abordagem epistemol6gica constituinte" (LAPLANTINE, 1997, p.l6). Apesar da Antropologia 

estar indissociavelmente ligada ao modo de conhecimento que foi elaborado a partir dos 

trabalhos dos primeiros antrop6logos , o enfoque epistemol6gico constituinte nao estani mais 

ligado a urn espa~o geognifico, cultural ou hist6rico particular, mas sim a abordagens 

especfficas que consistem no estudo do homem em todas as culturas, em todas as epocas. 

Uma das tarefas do antrop6logo atualmente e analisar as mudan~as culturais impostas 

pelo desenvolvimento de todas as sociedades contemporaneas, que nao sao mais sociedades 

tradicionais, porque estao passando por transforma~5es tecnol6gicas significativas e intensas e 

conseqtientes muta~5es de suas rela~5es sociais, por movimentos de migra~ao intema e por 

processos acelerados de urbaniza~ao. 

Embora nao pretenda aqui aprofundar uma discussao sabre diferentes abordagens 

antropol6gicas, considero importante tra~ar urn painel que possibilite visualizar a inser~ao da 

pesquisa em tal quadro de preocupa~5es. 

Ao procurar entender a elabora~ao do conhecimento antropol6gico desde o seculo 

XVIII, e perceptive! a oscila~ao entre o vinculo e a ruptura da Antropologia com a Hist6ria, 

com a predominancia da emancipa~ao de uma em rela~ao a outra. Praticamente todas as 

abordagens antropol6gicas, usando argumentos diferentes, de acordo com as suas tendencias, 

sao marcadas por uma grande rea~ao a hist6ria. Sob o ponto de vista dessas abordagens, e 

como se as sociedades preferencialmente estudadas pelo antrop6logo fossem isentas de 

transforma96es intemas e rela96es extemas, em todos os nfveis: social, economico, geografico, 

etc. 

Essa postura significaria dividir o objeto em dois: o primeiro seria urn nucleo 

considerado essencial que e a integridade, estabilidade e harmonia dos grupos humanos que 
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souberam preservar caracterfsticas tradicionais, e este sena o unico objeto da ciencia. 0 

segundo seria a sujeic;ao julgada acidental, decorrente das diversas formas de relac;ao com os 

poderes dominantes, que nao seria objeto da ciencia. Ao se fazer essa separac;ao artificial de urn 

objeto, esta se ocultando a realidade, pois estarfamos considerando que o objeto poderia ser 

apreendido em estado puro, isento das influencias da modemidade e do contexto de cada epoca. 

Nesse sentido e possfvel fazer coro com Laplantine ao afirmar que: "as sociedades 

empfricas com as quais os etn6logo do seculo XX e confrontado nao sao nunca esses sociedades 

atemporais inencontraveis, ficticiamente arrancadas da hist6ria, e sim sempre sociedades em 

plena mutafiiO" (LAPLANTINE, 1997, p. 142). 

Alguns antrop6logos, a partir dos anos 50, refletiram sabre essas quest6es apontando 

que a mudanc;a faz parte do proprio social e nao deve ser apreendida como a destruic;ao de 

sistemas sociais caracterizados por urn estado de equilibria estatico. Surge portanto uma nova 

corrente que, a partir da releitura de Morgan, aponta para a indissociabilidade entre os 

diferentes nfveis do social, tais como a tecnologia, o meio ambiente, a fmm1ia, as instituic;oes 

polfticas e a religiao quer dentro de urn mesmo sistema de relac;oes, quer em articulac;ao de urn 

dado sistema com outros.
2 

Considerando essas reflex6es, foi feito urn recorte na abordagem da Antropologia 

Dinamica, cujo projeto, que inclui trabalhos de diferentes pesquisadores como Bastide, 

Balandier, etc. e dar conta das variac;oes das mudanc;as, sendo que uma das suas maiores 

contribuic;oes foi ter aberto novas lugares de investigac;ao: a cidade em especial, Iugar 

privilegiado de observac;ao dos conflitos, das tens6es sociais e das reestruturac;oes em 

andamento.
3 

2 Ver MORGAJ\. L. 1\ sociuladc primitiva. Lisboa: Editorial Presen9a/SP: Livraria Martins Fontes, 1978-1980. 

Segundo Laplantinc. "''a obra. de 1877. entre outras, caracteriza-se por uma mudan9a radical de perspectiva em 

rela!;iaO as pesquisa-, rcali;aJa, em cpocas anteriores, pois o indfgena das sociedades extra-europeias deixa de ser 

visto como o sch a gem c pa"a a -,cr considerado o prirnitivo, o ancestral do civilizado. 0 pensamento te6rico 

des sa antropologia e' oluuon1 'ta. que cncontran'i sua formula!;iao mais sistematizada na obra de Morgan, consiste 

em afirmar que C\l'll' uma c-,pccic humana identica, mas que se desenvolve tanto em suas formas tecno

econ6rnicas. como JHh 'eLh ;t,pect<h sociais e culturais, em ritmos desiguais. de acordo com as popula!;i6es, 

passando pelas mc.,ma, L'tap:h. par:1 alcan9ar o nivel final que e o da "civiliza\;ao". Apesar das crfticas, esse 

pensamento teve o memo de con-,idcrar que as popula96es nao civilizadas se situam na Hist6ria e a sua existencia 

individual tambcm tun hht6ria. Alcm disso. os elementos da analise comparativa nao serao mais costumes 

considerados bizarrm. c sim re<.les de interaifiiO formando "sistemas", termo que a antropologia americana utiliza 

para as rela96es de parentesco. Ver LAPLANTINE. F. Aprender antropologia, pp.63-74. 
3 As obras desses dois pesquisadores estao de certa forma pr6ximas porque ambos procuram incluir os diferentes 

protagonistas sociais no campo de seu objeto de estudo. Assim como Balandier. Bastide insiste de urn !ado sobre 

as mudan9as sociais ligadas a dinamica propria de uma determinada cultura, e de outro sobre a interpenetra\;ao 

das civiliza!;i6es, que provoca urn movimento de transforma96es constantes. Ver BALANDIER, Georges. As 
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A constru9ao do pensamento de Balandier decorre de estudos empfricos dos problemas 

suscitados pelas tentativas de moderniza9ao das sociedades "pnS-desenvolvidas". No estudo 

comparativo de varias sociedades africanas, o pesquisador verificou que as crises causadas pelo 

colonialismo tornam-se reveladoras de algumas das rela96es sociais, levando-o a considerar 

qualquer sociedade em suas a96es e rea96es e nao mais sob a forma de estruturas atemporais. 

Acredito que seja possfvel a apropria9ao dessa revisao de Balandier acerca dos 

conceitos que por muito tempo definiram o tipo das sociedades tradicionais, aplicando-se a 

ideia de que a dinamica e uma propriedade necessaria de qualquer sistema social. Ele prop6e 

uma crftica a no9ao de sociedade homogenea, que seria localizavel a partir da observa9ao de 

grupos sociais "preservados", apontando, pelo contrario, que o movimento e inerente a toda 

sociedade, e mesmo as chamadas sociedades tradicionais tern urn carater heterogeneo revelando 

a coexistencia de elementos de "diferentes idades". Ou seja, pressupor que essas sociedades, ao 

contrario das chamadas sociedades hist6ricas, simplesmente sao repetitivas e reproduzem as 

estruturas sociais sem maiores varia96es atraves da tradi9ao, significa nao perceber que existe 

alem de uma consciencia hist6rica - no96es de passado, presentee perspectivas para o futuro -

uma heterogeneidade no interior desses grupos sociais que geram as for9as que fazem a hist6ria, 

bern como o desenvolvimento de estrategias para a manipula9ao de dados hist6ricos. 

As propostas da Antropologia dinamica orientam para "o exame e para a explica9ao das 

mudan9as modificadoras das sociedades tradicionais que devem esclarecer nao apenas a 

respeito do vir a ser destas ultimas, mas tambem quanto as suas estruturas e organiza96es 

anteriores" (BALANDIER, 1976, p. 220). 

Refor9ando essas propostas, Balandier aponta para a necessidade de renova9ao nos 

metodos pr6prios da antropologia, dada a urgencia de abordar as situa96es dinamicas, e enfatiza 

que a elucida9ao dos processos de forrna9ao dos sistemas sociais e culturais devem contar com 

0 apoio de uma pesquisa paralela a do historiador. 

Simultaneamente a busca da Antropologia por esse encontro com a hist6ria, os 

historiadores estao abandonando os seus canones, recorrendo a novos metodos e abordagens, 

cujo percurso foi tra9ado por Le Goff: 

dinamicas sociais: sentido e poder e Antropol6gicas, SIMSON. Olga R Moraes von (org.). Revisitando a terra de 

contrastes: a atualidade da obra de Roger Bastide. 



( ... ) estabeleceu-se uma rela~ao privilegiada entre a hist6ria e a antropologia, desejada por 

alguns antrop6logos, por Evans-Pritchard (1961), considerada com maior circunspe~ao por 

Lewis (1968), que insiste nos diferentes interesses das duas ciencias (a hist6ria voltada para 

o passado, a antropologia para o presente; a primeira para os documentos, a segunda para a 

investiga~ao direta; a primeira para a explica~ao dos acontecirnentos, a segunda para os 

caracteres gerais das institui~6es sociais). Mas urn historiador como Carr escreve (1961): 

"Quanto mais a hist6ria se tornar sociol6gica e a sociologia hist6rica, melhor sera para 

ambas"; e urn antropol6go como Marc Auge afirma: "0 objeto da antropologia nao e 

reconstituir sociedades desaparecidas, mas p6r em evidencia l6gicas sociais e hist6ricas. (LE 

GOFF, 1990, p. 131) 
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Nessa confluencia interdisciplinar novos dominios e problemas foram enfocados, bern 

como metodologias foram desenvolvidas. Segundo Le Goff, a antropologia e a historia dita 

"nova", passaram a explorar o conceito de memoria ao consideni-lo mais adequado do que o 

termo historia para o entendimento das realidades sociais que estudam.
4 0 interesse cientifico 

pelo estudo das memorias coletivas dos grupos sociais isentos de documentos escritos 

incentivou o desenvolvimento de novos metodos de resgate de informa96es, entre os quais urn 

dos mais importantes e a constituiyao de arquivos orais. A historia oral aparece portanto como 

urn metodo privilegiado, ao romper com a noyao tradicional de fontes de dados escritos, 

lanyando novos desafios para os pesquisadores. Como a proposta da presente pesquisa recorre 

aos procedimentos metodologicos da Historia Oral, a trajetoria do seu reconhecimento merece 

urn nipido mapeamento. 

A primeira historia escrita produzida no mundo ocidental, foi na Grecia Chissica e tern 

por base certamente os relatos orais.
5 

Mas com o crescente numero de documentos escritos 

acumulados pela historia das civilizay6es, apareceu a arquivistica, ou seja a arruma9ao da 

memoria escrita das sociedade, que passou a privilegiar a fonte escrita, os documentos escritos, 

como a principal fonte historica. Nesse movimento, as fontes orais nao foram totalmente 

abandonadas, mas perderam a importancia. 6 

No seculo XIX houve urn desenvolvimento da Historia Oral, em tomo do resgate do 

patrim6nio cultural europeu. Na Alemanha, Italia, Portugal, alguns estudiosos interessados em 

recuperar historias tradicionais do povo, percorriam esses paises recolhendo depoimentos, numa 

epoca de afirmayao do nacionalismo nos pafses da Europa. Isso nao se restringiu a urn 

4 Ver LE GOFF, Jacques. Hist6ria e memoria. pp. 472-473. 
5 No mundo oriental ha manuscritos chineses. arabes, indianos, mais antigos. 
6 0 projeto pioneiro de construc,;ao de uma historiografia da Africa, mostrou a importancia da tradic,;ao oral para 

completar o entendimento de urn conjunto de fontes de informac,;ao que avanc,;aram a Sociologia Polftica e a 
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movimento romantico de resgate do folclore; como positivismo cientffico foram aperfei<_;oadas 

as tecnicas de registro e de divulga<_;ao de aspectos da cultura oral. 

Nas primeiras decadas do seculo XX alguns investigadores norte-americanos investiram 

nessa area, realizando inqueritos com diferentes segmentos das heterogeneas popula<_;oes 

irnigrantes, bern como com as popula<_;oes indfgenas, que na sua diversidade deram origem a 

cultura americana. Soci6logos, antrop6logos e historiadores norte-americanos partilhavam urn 

mesmo metodo, baseado no registro de depoimentos orais, ainda que com pressupostos e 

objetivos diferenciados. Os EUA ainda nao tinham uma hist6ria escrita, e em urn momento em 

que as fontes escritas nao eram abundantes as fontes orais constituiam uma das possibilidades 

de se conhecer a cultura americana. Neste sentido, Marc Ferro publicou interessante trabalho 

sobre as varias versoes da hist6ria norte-americana.7 

Esse processo difere do que aconteceu na Europa durante o periodo de coloniza<_;ao das 

Americas, da Africa e da Asia, quando foram enviados antrop6logos, rnilitares e 

adrninistradores para coletar informa<;oes sobre essas diferentes culturas, tendo sempre como 

referencia a hist6ria escrita europeia. Esse procedimento de recolha de informa<;oes por esses 

agentes, com o auxflio dos informantes nativos nao era considerado hist6ria oral, mesmo porque 

partia do pressuposto que esses povos, por nao terem desenvolvido a escrita, eram considerados 

sem hist6ria. 

0 percurso da disciplina Hist6ria mostra que tradicionalmente ela buscou seus dados em 

documentos escritos e principalmente aqueles cunhados de oficialidade, sendo muito recente o 

conceito de documento no qual as fontes orais, a iconografia, os objetos do cotidiano passaram 

a ter alguma validade para os pesquisadores. Essa nova Hist6ria tern como precursores Lefebvre 

e os fundadores da Escola dos Anais, que desde os anos 20 demonstravam suas insatisfa<;oes e 

apontavam para a nccessidade de urn fazer historiognifico que desse conta de responder 

questoes mais amplas sohrc o homem e a sociedade, nao se restringindo apenas a visao de 

mundo referendada pclo podcr dominante. Frente a esse novo interesse pela hist6ria de todas as 

atividades humana-.. inclu:-ivc pela vida e pelas institui<;oes que abarcavam o homem comum, 

foi necessaria uma aproxima<;ao com outras areas do conhecimento, para a elabora<;ao de 

metodos - qualitativo" e quantitativos - que perrnitissem trabalhar com as novas fontes de 

Antropologia cultural. Ver KI-ZERBO, J. Hist6ria Geral da Africa, vol. I Metodologia e pre-hist6ria da Africa. 

pp. 35-36. 
7 Ver FERRO, Marc. Falsificaroes da hist6ria, pp. 239-260. 
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informac;:ao a disposic;:ao do historiador: cartas, folhetins, ilustrac;:oes, fotografias, relatos orais, 

canc;:oes, esculturas, objetos de uso cotidiano, etc. 

Atualmente varias disciplinas como a Historia, Antropologia e Sociologia, concordam 

que podemos entender do passado ou do presente de uma sociedade a partir dos registros que 

nao sao so OS documentos escritos. Acrescente-se a isso que 0 proprio conceito de documento 

mudou, e hoje ele nao tern valor enquanto unidade, mas sim enquanto parte de urn conjunto. 

Com essa nova forma de entender o documento, as imagens e as narrativas orais ganharam 

importancia para o pesquisador e passaram a fazer parte desse conjunto. 

Mas foi somente na segunda metade do seculo XX que os adeptos da Historia Oral, 

ainda marginalizados da His tori a "academica", comec;:aram a constituir grupos particulares com 

suas proprias instituic;:oes, sociedades, revistas e seminarios, para trocar experiencias, e 

organizar discussoes. Desde esse ressurgimento, a partir dos anos 50, ficou nftida a existencia 

de duas correntes: uma proxima das ciencias polfticas, voltada para as elites e os notaveis e 

outra interessada nas "populac;:oes sem historia", estando essa corrente situada na fronteira com 

a antropologia. Essa corrente desenvolveu uma nova concepc;:ao de Historia Oral, muito mais 

ambiciosa: deixando de trata-la apenas como uma fonte complementar do material escrito, 

propoe uma outra historia, que da voz (ou escrita) aos povos sem historia escrita: os iletrados, 

os marginais da historia, as diversas minorias: operarios, negros, mulheres, imigrantes, etc. 

Significativa nessa vertente foi a publicac;:ao de Leon-Portilla mostrando a visao dos vencidos 

na America Latina.x 

A partir de 1975 essas duas correntes foram unidas, e surgiram projetos historiograficos 

de Historia oraL com colocac;:oes sobre sua validade e procedimentos metodologicos, as quais 

foram seguidas por uma serie de discussoes epistemologicas, tanto na Europa, como nos EUA e 

na America Latina. Foi nessa mesma decada que, a partir da necessidade de sistematizac;:ao das 

fontes orais, foram propu-.ta-. tres tipologias de inquerito, considerando-se que, por ser uma 

discussao muito rcu:ntc. a nomenclatura nao estava claramente definida. Os tres tipos de 

inquerito foram cla-.,-..ificado-.. da seguinte forma: 

1 - rnetodo biografico. ou historia biografica, ou historias de vida, ou memorias faladas, 

caracterizando sobretudo a corrente que trabalha com as elites dirigentes. Traduz-se na recolha 

do depoimento de personalidades sobre deterrninados fatos em que participaram, tomando 

8 Ver LEON-PORTILLA, Miguel. A visiio dos vencidos: a tragedia da conquista narrada pelos astecas. 
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decisoes, acumulando informa96es sobre acontecimentos que por algum motivo nao foram 

escritos, e incorporados a historia escrita; 

2 - depoimentos orais tematicos : em que o inquirido e motivado a falar sobre urn tema 

especifico, eo depoimento e serni-dirigido; 

3 - Entrevista dirigida: 

previamente elaborado. 

o entrevistado responde perguntas orientadas por urn roteiro 

Embora esta pesquisa nao se prenda rigidamente a essa tipologia, o procedimento 

adotado se aproxima dos depoimentos orais tematicos. 

1.2 - A historia oral como metodologia 

Na presente pesquisa, levanto a hipotese de que a aquisictao, por parte dos folioes, de 

instrumentais tecnologicos que possibilitam o registro de imagens na forma de fotografias ou de 

video, acarreta alteract6es no processo de transrnissao da memoria coletiva que antes era 

transrnitida oralmente nos grupos de Folias de Reis. Podemos considerar que "a rela9ao que o 

homem tern com a memoria enquanto integrante de uma sociedade possui agora como elemento 

primordial a exposictao material dos vestigios que ele constroi de seu presente e do seu passado" 

(BRITO, 1989, p. 13). 

Nesse sentido, as fontes adequadas para se trabalhar com a hipotese acima suscitada 

acerca dos grupos de Folias de Reis sao os relatos orais e as imagens materializadas, na medida 

em que ambas sao resultantes de sele9ao e interpretactao de parcelas da trajetoria dessa cultura. 

Para atender aos objetivos do estudo proposto, tanto os relatos orais dos detentores da maior 

parcela da memoria coletiva dos grupos como os registros imageticos produzidos por eles sao 

passiveis de urn tratamento de organizactao e sistematiza9ao que possibilitam a sua constituictao 

em dados de evidencia. 

Nesta pesquisa sera utilizada a Historia Oral de forma a transcender as posturas que 

lirnitam o seu status a tecnicas que dariam conta basicamente de experiencias com gravac;oes, 

transcrict6es, conserva9ao e organiza9ao de acervos. 

Enquanto procedimento metodol6gico, a Hist6ria Oral pode estabelecer e ordenar modos de 

trabalho, funcionando como uma ponte entre a teoria e a pratica. Esse e o terreno da hist6ria 

oral, o qual nao permite classifid.-la unicamente como pn.itica. Mas na area te6rica, o 



pesquisador deveni lan~ar mao de contribui~6es oriundas de outras disciplinas. (AMADO & 

FERREIRA, 1996, p. xvi) 
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Luis Vidigal, ao considerar que o uso do depoimento oral e imprescindivel para 

recuperar a hist6ria dos grupos sem escrita afirma que "o que se registra na recolha nao e a 

reprodus;ao do passado tal como ele foi vivido, mas tao so as lembrans;as e as representas;oes 

que as testemunhas dele conservam. Por isso sao necessarios elementos de controle, fontes 

escritas que sirvam para aferir os dados recolhidos" (VIGIDAL, 1993, p. 13). 

Em contraposis;ao, varios estudiosos vern desenvolvendo o que poderia ser chamado de 

urn balans;o sistematico, mostrando, a partir de diversos trabalhos, a evolus;ao de praticas tanto 

no que diz respeito aos metodos quanta ao conteudo e ao papel da hist6ria oral no conjunto da 

historiografia contemporanea. Eles apontam questoes instigantes no que se refere-se a memoria. 

Alistair Thomson mostra que existe uma critica a historia oral enquanto metodologia que 

trabalha com fontes nao confiaveis e indica que: 

Influenciados pelas censuras dos historiadores documentalistas, os primeiros manuais de 

historia oral estabeleceram urn canon para avaliar a confiabilidade da memoria oral ( ... ) e na 

historia documental foram buscar regras para checar a confiabilidade e a coerencia intema 

de suas fontes. 0 novo canon fomeceu indicadores uteis para interpretar memorias e 

combimi-las com outras fontes historicas, a fim de descobrir o que ocorreu no passado. No 

entanto, a tendencia de defender e usar a historia oral como apenas mais uma fonte historica 

para descobrir 'o que realmente aconteceu' levou a nao considera~ao de outros aspectos e 

valores do depoimento oral. Alguns praticantes da historia oral, na ansia de corrigir 

preconceitos e fabula~6es, deixaram de considerar as raz6es que levam os individuos a 

construir suas memorias de deterrninada maneira, e nao perceberam como o processo de 

relembrar poderia ser urn meio de explorar os significados subjetivos da experiencia vivida e 

a natureza da memoria coletiva e individual. Ao tentarem descobrir uma unica historia, fixa e 

recupenivel, alguns historiadores orais foram levados a negligenciar os muitos niveis da 

memoria individual e a pluralidade de vers6es do passado, fornecidos por diferentes 

interlocutores. Eles nao se deram conta de que as distor~6es da memoria podiam ser urn 

recurso, alem de urn problema. (THOMSON, 1996, p. 67) 

A memoria abordada a priori enquanto fen6meno individual e objeto de estudo de 

diversas areas cientfficas: psicologia, neurologia, biologia. Nesta pesquisa, ao adotar a 

metodologia da Historia Oral, trabalho com o conceito de memoria desenvolvido por 

Halbwachs. 

Marilza Brito em seus estudos sabre as formas de apreensao do passado em funs;ao das 

conceps;oes de memoria em diferentes sociedades, desenvolve uma discussao que compreende 

urn conjunto de reflex6es teoricas e metodol6gicas sabre a memoria. A trajetoria do seu 
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trabalho, que parte da visiio chissica dos gregos, aponta que o conceito de memoria se aproxima 

do fenomeno social, distanciando-se das questoes psicologicas individuais, a partir da linha 

teorica desenvolvida por Halbwachs: 

Assim como o homem possui uma memoria determinada por seu contexto social, o grupo 

tambem a possui, nao enquanto soma das memorias dos indivfduos que o compoem, mas 

sim como fruto de sua vivencia do coletivo. A memoria da sociedade e denominada por 

Halbwachs de tradi<;iio e esta juntamente com a do grupo determinam a do indivfduo, pois o 

homem se define e se constroi pela cultura do seu grupo. (BRITO, 1989, p. 19) 

A memoria e a representas;:iio seletiva de acontecimentos que passaram, mas niio e 

imutavel, pois e sempre a reconstrus;:iio atualizada sobre as experiencia do passado. 0 passado 

niio sobrevive tal como foi porque a lembrans;:a dele e uma imagem construfda pelos materiais 

que siio colocados a disposis;:iio no conjunto de representas;:oes da consciencia atual. 0 principal 

instrumento realizador da memoria tern sido a linguagem verbal que, principalmente nas 

sociedades de tradis;:iio oral, garante a estabilidade da memoria coletiva. Se a memoria do 

indivfduo e constitufda no interior da vivencia do grupo, e a memoria do grupo esta orientada 

pela tradis;:iio que, segundo Halbwachs e a memoria coletiva de cada sociedade, assim, as fontes 

orais individuais sao passfveis de tratamento no sentido de contribufrem para a constituis;:iio de 

uma metodologia. 
9 

As fontes orais assim como as escritas niio siio objetivas: siio o resultado de urn ponto 

de vista de quem enuncia urn fato. Mas as fontes orais tern caracterfsticas especfficas, pois elas 

em geral niio estao disponfveis de maneira sacralizada como o material escrito. Siio informas;:oes 

que viio sendo criadas e estruturadas deliberadamente a partir da relas;:iio do pesquisador com a 

testemunha e da testemunha como grupo. Alem disso, sua natureza e inconclusa, ou seja, para 

se dar conta do entendimento de urn fato e preciso recolher depoimentos de varias pessoas, pois 

cada entrevista c o rcsultado de uma seles;:iio, tendo em mente que o que se busca niio e a 

verdade, mas interprcta<;ocs que os sujeitos diio as suas praticas, e como essas diferentes 

interpretas;:oes sao ncgociadas dentro de cada grupo social. 

9 Segundo Pollak. ··o lino de Pierre Nora. Les lieus de La memoire, e uma tentativa de encontrar uma metodologia 

para apreender nos vcstfgios da memoria, aquilo que pode relaciona-los, principalmente, mas nao exclusivamente, 

com a memoria polftica. E no caso das diversas pesquisas de historia oral, que utilizam entrevistas, sobretudo 

entrevistas de historia de vida. e obvio que o que se recolhe sao memorias individuais, ou se for o caso de 



Para alguns estudiosos, o problema todo se resume em saber se e possfvel conceder a 
oralidade a mesma confianc;a que se concede a escrita, quando se trata do testemunho de 

fatos passados. No meu entender, nao e esta a maneira correta de se colocar o problema. 0 

testemunho, seja escrito ou oral, no fim nao e mais que testemunho humano, e vale o que 
vale o homem. Nao faz a oralidade nascer a escrita, tanto no decorrer dos seculos como no 
proprio indivfduo? (HAMPATEBA, 1982, p. 181) 
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Tendo essas reflex6es como pano de fundo realizei inicialmente onze entrevistas sem 

urn roteiro previamente elaborado, coletadas por escrito de forma etnografica, integrando o 

caderno de campo, adotando como criterio para sele9ao dos entrevistados a receptividade 

durante o ritual das Folias de Reis. 

Os entrevistados foram: Helena de Faria, festeira do ano de 1995; Oscar Teodoro de 

Faria, foliao tocador de viola; Joao Cristovao da Silva, antigo mestre que ha alguns anos nao 

exercia mais a fun9ao por estar muito idoso; Antonio Manuel Mendes, bastiao; e Roque Jose de 

Faria, mestre de Folia e de Pastoria e tocador de viola, todos componentes do Grupo Folc6rico 

Campinense. Samuel Bonilha, tocador de viola e Joao Marcelino dos Santos, embaixador, 

ambos foli6es da Companhia de Reis do Parque da Figueira. Adelino Gon9alves de Souza, 

mestre e tocador de viola e Rosa de Souza Carvalho, filha de mestre, participantes da Folia do 

seu Dilino. Alcides Pires Lopes, coordenador e Joao Leandro Sobrinho, mestre de Folia e 

tocador de viola, componentes da Companhia de Reis do Jardim Yeda. 0 conteudo das 

entrevistas versou basicamente sobre as lembran9as da Folia na infancia, os motivos da 

migra9ao, as trajet6rias e a forma9ao do grupo da Folia em Campinas. 10 

Ap6s a leitura cuidadosa dessas entrevistas, escolhi quatro lfderes das Folias de Reis 

para coletar os depoimentos que seriam gravados, tendo como objetivo obter narrativas que nao 

fossem dirigidas por mim. 0 objetivo, segundo a metodologia proposta era dar voz a esses 

sujeitos e deixa-los discorrer sobre o tema da Folia e a importancia dessa devo9ao para as suas 

vidas, podendo optar por privilegiar ou ocultar assuntos. 

Nessas situa96es de entrevistas, o momento inicial foi de inibi9ao - para ambas as 

partes: pesquisador e pesquisados perante o gravador, entao come9avamos a conversa de 

maneira informal, durante a qual fui fazendo as anota96es necessarias. Conforme a situa9ao 

tornava-se mais tranqiiila e as pessoas mais relaxadas, eu pedia para ligar o gravador e solicitava 

que repetissem algum fato que tinham mostrado interesse em contar. 

entrevistas de grupo, mem6rias mais coletivas, e o problema af e saber como interpretar esse material." Ver 

POLLAK, Michel. "Memoria e identidade social", pp. 200-201. 
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Os depoimentos dos quatro lfderes foram marcados pela participas;ao e apoio das 

esposas, que em alguns assuntos assumiram a dires;ao da conversa. 0 fato da rememoras;ao nao 

ser individual mostrou em urn primeiro momento que havia pelo menos dois domfnios da 

memoria coletiva deixando claro os papeis de genero. Os conhecimentos relatives ao 

fundamento do ritual fazem parte do universe masculine; a organizas;ao da festa fica a cargo das 

mulheres. Os lfderes entrevistados e suas esposas foram: Roque Jose de Faria e Julia de Faria; 

Adelino Gon9alves de Souza e llda Silva de Souza; Samuel Bonilha e Maria de Lurdes Bonilha; 

Jose Domiciano de Souza e Santina Felipe de Souza. 

No decorrer da pesquisa percebi que seria necessaria recolher relatos com outras versoes 

sobre os grupos pesquisados, entao procurei algumas pessoas que no passado ou no presente 

tinham ou tern desempenhado importantes funs;oes no que tange principalmente a organizas;ao 

da comunidade de folioes. Esses nove depoimentos foram obtidos junto as seguintes pessoas: 

Sebastiao Manuel Mendes, bastiao; Joao Paulino Neto, embaixador de Folia e ex-presidente do 

grupo, e Joao Silvino de Faria, ex-presidente do grupo, todos componentes do Grupo Folcl6rico 

Campinense. Joao Saraiva, caixeiro e embaixador de folia e Josino Pereira da Costa, tocador de 

cavaquinho, ambos componentes da Folia do seu Dilino. Joao Marcelino dos Santos, 

embaixador de Folia e Saturnine Francisco, tocador de violao e dans;ador de congada, da 

Companhia de Reis do Parque da Figueira. Alcides Pires Lopes, coordenador e tocador de caixa 

e Genesio Machado da Silva, bastiao, ambos da Companhia de Reis do Jardim Yeda. 

Com esses novos depoimentos foi possivel perceber melhor as situas;oes de conflito e 

tensao inerentes a qualquer agrupamento humano, principalmente nos mementos de 

transformas;ao, bern como algumas estrategias desenvolvidas ante tais situas;oes. 

A recolha de alguns desses relatos orais foi mais delicada, pois em muitos momentos 

foi-me solicitado que desligasse o gravador, e nao escrevesse sobre deterrninados temas, 

geralmente referentes as disputas intemas pelo poder ou outros tipos de divergencia ligados a 

postura do grupo frente a sociedade mais ampla. Todas essas situas;oes foram atendidas, 

levando-me a refletir sobre a questao etica nas pesquisas envolvendo depoimentos que podem 

de alguma forma expor o depoente a uma situas;ao de risco. Sem duvida tais informas;oes sao de 

extrema relevancia no conjunto dos dados a serem analisados, e se nao existe uma norma 

estabelecida, o born senso deve prevalecer. Levar em conta a parceria estabelecida entre 

10 No proximo capftulo explicitarei as fun96es dos foli6es. 
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pesquisador e pesquisado nao significa mudar os objetivos estabelecidos omitindo os 

problemas, entao urn dos recursos do pesquisador que trabalha com a metodologia da hist6ria 

oral pode ser a discussao dos temas problematicos que remetem aos conflitos, nao na forma 

descritiva de casos, mas sim teoricamente. 

A etapa seguinte do trabalho foi a transcris;ao dessas treze fitas gravadas, num total de 

aproximadamente quinze horas, criando urn documento escrito para representar os depoimentos 

orais. A transcris;ao merece uma pequena discussao porque durante a pesquisa tive que dar 

conta de duas situas;oes que me remeteram a tais reflexoes. A primeira refere-se ao modo de 

analisar alguns trechos importantes das hist6rias de vida coletadas. Sabemos que e impossivel 

marcar os fragmentos das falas ou fazer anotas;oes nas fitas magneticas, portanto, traduzi-la 

para a escrita e possibilitar uma visualidade que facilita a organizas;ao por temas, por exemplo. 

A segunda e que os entrevistados, nas situas;oes em que usei o gravador, geralmente pediam 

para que eu corrigisse a fala quando fosse escrever, porque eles se consideram bons de cantoria, 

mas nao de fala, entendida aqui como uma fala para alguem que nao faz parte do grupo. 

Refletindo sobre essas duas situas;oes, vale a pena percorrer a linha de pensamento de 

Alessandro Portelli e concordar que fontes orais sao fontes orais e fontes escritas sao fontes 

escritas, e portanto qualquer tradus;ao implica em certa quantidade de invens;ao. Por exemplo, na 

transcris;ao usamos pontuas;ao, que e uma regra da gramatica escrita, alem disso perdemos o 

ritmo e a velocidade da narrativa, entre outras coisasY 

A ops;ao para este trabalho foi a transcris;ao o mais literal possivel, considerando as suas 

possibilidades e limitas;oes. E levando em conta estas questoes acerca da transcris;ao, quando 

necessitei complementar alguma parte do depoimento que ficou inaudfvel, voltei ao entrevistado 

nao apenas com o documento escrito, mas tambem com a gravas;ao, para que ele situasse melhor 

a ideia que ficou incompleta. 

Em todas as situas;oes de recolha de documentos orais, entraram em cena, por iniciativa 

dos depoentes, imagens de Folias de Reis - fotos e as fitas de video que funcionaram como 

detonadoras da memoria e suportes para a expressao oral. E importante enfatizar que nas 

entrevistas anteriores ja tinham aparecido com a mesma funs;ao: os dialogos foram construidos 

enquanto assistfamos fitas de video ou olhavamos fotos da Folia em anos anteriores. 

11 Ver PORTELLI. Alessandro. "0 que faz a hist6ria oral diferente". 
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Neste trabalho, as imagens desempenham duas diferentes func;oes, as quais se 

entrelac;am o tempo todo, apesar de distintas: fonte produtora de dados e objeto da pesquisa. 

Enquanto fonte elas constituem documento para o pesquisador, e nesse sentido funcionam como 

detonadoras da memoria para os sujeitos pesquisados, na medida em que foram articuladas com 

os depoimentos orais, nas situac;oes de entrevista. Enquanto objeto da pesquisa, a imagem e 

considerada como urn documento para o grupo: eo suporte da memoria. Considerando que as 

imagens expressam significados que sao passfveis de diferentes interpretac;oes, porque cada 

leitor traz uma bagagem cultural que implica numa forma especffica de decifrar o codigo 

imagetico, e necessaria que a informac;ao seja complementada para constituir-se em dado 

cientffico. Essa complementac;ao provem dos depoimentos orais das pessoas que detem algumas 

informac;oes sabre as condic;oes de produc;ao da imagem- quem fez, quando, como e por que-, 

condic;oes de arqui vamento - quem guarda, como, qual a finalidade - e as condic;oes de 

contemplac;ao - quais ocasioes, quem participa. 

Durante as entrevistas com os folioes, a foto ou as imagens no video aparecem como 

complementares. Quando a fala nao da conta de explicar uma situac;ao, busca-se uma foto e 

quando a imagem nao fala por si, ela e traduzida numa oralidade que a contextualiza. No caso 

do video, a situac;ao e diferente, primeiro porque as imagens sao mais recentes e nunca remetem 

diretamente a urn passado mais longinquo, pois as fitas mais antigas foram gravadas ha seis 

anos. Alem disso, pela dificuldade da localizac;ao imediata de uma imagem que complemente a 

narrativa oral, o procedimento de associac;ao oralidade-imagem tern uma outra dinamica, 

determinando que a imagem detone os comentarios e nunca o contrario. 

1.3 - 0 uso das imagens 

0 debate crftico em tomo da questao o usa da imagem nas pesquisas em Ciencias 

Sociais nao e rcccntc c cada vez mais os cientistas sociais, principalmente os antropologos, 

discutem nao ~6 a nccc-.,-.,idadc de refinar o instrumental metodologico para assegurar o estatuto 

cientffico da documcntac,;ao imagetica, mas vao alem, propondo a criac;ao de uma disciplina 

qualificada como Antropologia Fflmica. 0 empreendimento, liderado por Claudine de France do 

grupo de pesquisadores da Universidade de Paris X em Nanterre tern como proposta tratar o 



37 

filme como meio e como assunto de estudo, enfatizando que o objeto da pesquisa nao e apenas 

o homem, mas tambem a imagem do homem. 
12 

A captura da imagem humana vern sendo praticada desde o final do seculo passado por 

cientistas, fot6grafos e cineastas-documentaristas que possuem as condic;oes de acesso aos 

equipamentos que possibilitam tal atividade. Recentemente, porem, com o avanc;o das 

tecnologias eletr6nicas houve urn processo de massificac;ao e barateamento das cameras 

fotognificas automaticas e dos equipamentos portateis de video, o que possibilita a sua 

aquisic;ao por urn numero maior de pessoas, multiplicando-se simultaneamente a produc;ao 

imagetica dos pesquisadores, as oportunidades para que as pessoas comuns, "o homem objeto 

de estudo" expressem a sua cultura pela imagem. A imagem, fixa ou em movimento, passa a 

ser uma linguagem do cotidiano. 

Nos ultimos trinta anos, varios pesquisadores, com diferentes abordagens, estao 

trabalhando nessa perspectiva da produc;ao da imagem do ponto de vista dos grupos 

pesquisados. Desde o trabalho precursor de Worth e Adair com os indios Navajo na decada de 

70, muitos outros pesquisadores tern se preocupado em instrumentalizar comunidades, para que 

possam produzir imagens sobre a sua vivencia. Segundo Worth e Adair, os antrop6logos ate 

meados dos anos 70 vinham usando os meios de comunicac;ao visual, nao para determinar o 

uso, o tratamento cognitivo das sociedades em estudo, mas sim para ilustrar e fazer urn registro 

visual com a finalidade de enriquecer suas pr6prias analises sobre tais sociedades. 13 

Em sua experiencia com os Navajo, esses dois pesquisadores elaboraram a hip6tese de 

que se uma pessoa fosse treinada para usar o cinema, e devidamente instrumentalizada e de 

posse da camera selecionasse os elementos significativos da sua cultura, estariam mais perto de 

capturar sua visao do seu mundo. Alem disso perceberiam como urn novo modo de 

comunicac;ao pode ser padronizado pela cultura na qual foi introduzido. Eles iniciaram o 

empreendimento ensinando seis jovens navajos de uma reserva a comunicar-se atraves de 

filmes: desde a concepc;ao do filme, a captura das imagens eo processo de montagem. Em sua 

pesquisa o filme foi considerado como uma forma de comunicac;ao e a analise do material 

produzido foi trabalhada em dois aspectos. 0 primeiro refere-se aos elementos do contexto 

cultural: a situac;ao de aprendizagem e os metodos utilizados; a escolha dos individuos que 

participariam da experiencia de aprender a filmar; a escolha dos assuntos ou temas a serem 

12 Ver FRANCE. Claudine de. "Filmic anthropology: a difficult but promising birth". 
13 Ver WORTH. Sol & ADAIR. John. "Navajo filmmakers". 
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filmados; os aspectos tecnicos e perceptivos do metodo de filmagem; a interrelac;ao entre a 

comunidades e o processo de filmagem, incluindo a observac;ao dos controles sociais e 

liberdades disponfveis dentro da cultura para os "cineastas". 0 segundo aspecto da analise 

refere-se ao c6digo, sua descric;ao e finalmente as regras que generalizariam o filme navajo: o 

estilo narrativo dos filmes e sua relac;ao com formas mfticas e sfmbolos da cultura; a 

organizac;ao sintatica, as sequencias e unidades do filme; a influencia dos tabus culturais, 

perceptfveis na organizac;ao e na estrutura semantica e sintatica do filme; a relac;ao entre a 

estrutura das linguagens verbais e visuais. Para a elaborac;ao dessas analises trabalharam com 

modelos da Lingufstica. 

Nurna outra perspectiva, os trabalhos de Isabel Hernandez, Dominique Gallois e 

Vincent Carelli, Martha Rodrigues e Jorge Silva, Monica Frota, Renato Rodrigues Pereira e 

Luis Henrique Rios, produzidos na America Latina, tambem apontam para as preocupac;oes em 

explorar as possibilidades dos meios visuais, no caso, eletronicos, capacitando comunidades 

para o manejo dos equipamentos e registro da sua propria realidades. 
14 

Nesses trabalhos o 

objetivo diverge daquele citado anteriormente , pois o registro da imagem passa a servir ao 

processo politico intemo das comunidades estimulando a recuperac;ao da memoria coletiva e a 

reconstruc;ao da identidade. 

Nos trabalhos acima citados, qumsquer que seJam as abordagens adotadas houve 

intervenc;ao direta por parte dos pesquisadores, no sentido de introduzir urn instrumental de 

certa forma estranho a cultura estudada. 0 estudo sobre as imagens dos grupos de Folias de 

Reis diverge destes anteriormente apresentados, pois a produc;ao de tais imagens e uma 

apropriac;ao "expontanea", conseqiiencia do processo de interac;ao desses grupos de cultura 

tradicional com a sociedade urbana, e ja efetuada quando iniciei a presente pesquisa. 

Existem algumas experiencias significativas de pesquisa com o uso da imagem 

fotografica em que os pesquisadores recorreram as informac;oes verbais dos sujeitos 

pesquisados para complementar, elucidar e organizar os conteudos expostos visualmente. 

Citarei dois trabalhos precursores importantes nessa area. 

0 primeiro foi urn projeto interdisciplinar, no qual John Collier tomou parte enquanto 

fotografo e o objeto de estudo era a relac;ao entre o meio ambiente a saude mental em urn 

condado do Canada, cuja populac;ao era constitufda por migrantes que trabalhavam com 

Esses trabalhos citados estao publicados na revista Antropologia visual: caderno de textos, e os autores foram 

inclufdos na bibliografia desta disserta~;ao. 
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agricultura, pesca e extrasrao de madeira.
15 

A fotografia foi usada inicialmente pelos 

pesquisadores como "surveying", ou seja como instrumento de aproximasrao e reconhecimento 

do campo de trabalho. 0 fot6grafo percorreu o lugar e fotografou uma grande variedade de tipos 

de casa em comunidades de diferenciados niveis economicos, com a finalidade de reunir urn 

material imagetico que possibilitasse estabelecer uma tipologia, sendo que os pesquisadores de 

campo completaram posteriormente o levantamento atraves do metodo da observasrao direta. A 

segunda parte da pesquisa tinha como objetivo estudar aspectos migrat6rios de grupos dentro 

do condado, especificamente a adaptasrao cultural e o motivos da migrasrao para a cidade 

industrial de Bristol. Para usar a fotografia nas analises, consideram-na como urn mapa cultural 

que poderia ser lido por informantes locais, medida necessaria para o entendimento de 

evidencias nao inteligiveis para o observador de fora, que tinha captado as imagens. Os 

pesquisadores realizaram uma experiencia controlada, comparando situasroes de entrevistas 

verbais e situasroes de foto-entrevista. Collier expos as caracteristicas dos dois metodos de 

entrevista da seguinte forma: 

A analise mostrou claramente que as imagens ditavam o conteudo das entrevistas, mais 

efetivamente do que o faziam os ensaios verbais. Imagens mostrando as industrias de Bristol 

forneceram informa<;6es tecnol6gicas, detalhes sobre colegas de trabalho e valores em 

rela<;ao ao trabalho; as imagens domesticas centraram a discussao em valores e padr6es 

familiares; e imagens das habita<;6es forneceram informa<;6es sobre a comunidade. Nesta 

area, a foto-entrevista era mais longa e completa do que as entrevistas verbais. Sempre que 

as imagens inclulam uma area diferente, nos obtinhamos respostas concisas e definitivas. 

( ... ) A presen<;a das imagens incentivaram uma participa<;ao grupal. Era uma circunstancia 

expontanca, imprcvista que extrapolava nosso controle. Todas as foto-entrevistas 

envolveram a familia completa e isso resultou em duas coisas: primeiro, elas ordenaram o 

plano das respostas c as dcclara<;6es foram de natureza mais publica do que aquelas que 

obtivemos quando neSs entrevistamos urn adulto sozinho; e segundo, a participa<;ao grupal 

acelerou o grau de progresso da entrevista. (COLLIER Jr., 1957, p. 857) 

Outra expcricncia de pesquisa com o uso de imagens fotograficas complementadas por 

informasroes verbai~ foi rcalizada por Olga von Simson, que desenvolveu uma metodologia na 

qual associa foto:-- anttga:-- aos depoimentos orais, tendo como objetivo a reconstrusrao de urn 

processo socio-hi~tt\rico c cultural: o camaval paulistano. 16 

Ap6s fazer uma explanasrao sobre os diferentes usos da fotografia nas pesquisas 

sociol6gicas desde finais do seculo XIX, a autora aponta para o carater diverso da sua utilizasrao 

15 COLLIER, John. "Photography in anthropology: a report on two experiments". 
16 VON SIMSON, Olga R. de Moraes. Brancos e negros no carnaval popularpaulistano: 1914-1988. 
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no trabalho sobre a reconstrw;;:ao da memoria do camaval, e para as reflexoes que se fazem 

necessarias acerca das potencialidades e limitas;:oes que as imagens apresentam. 

Tendo reunido urn grande acervo de fotos cuja tematica era o camaval paulistano desde 

o seculo passado, foi necessaria a organizas;:ao desse material de forma que se constitufsse em 

informas;:ao. A organizas;:ao desse material imagetico foi dividida em dois momentos, que podem 

ser esquematizados da seguinte forma: 

Primeiro momenta: 

1. Transcris;:ao e analise dos depoimentos orais que permitiram a posterior analise das 

fotografias referentes a tais depoimentos. 

2. Recolha, copia e reprodus;:ao das fotografias em tamanho 18 X 24 em. 

3. Organizas;:ao em albuns, separadas por doador e dispostas em ordem cronologica. 

4. Elaboras;:ao de duas fichas para cada foto, sendo uma ficha tecnica onde foram anotadas as 

informas;:oes sobre o tipo de fotografia, estado de conservas;:ao, e procedencia e uma ficha de 

conteudo, apontando para os dados de carater historico-sociologico: numero de personagens, 

caracterizas;:ao por sexo, idade e cor; descris;:ao da encenas;:ao camavalesca, legenda fomecida 

pelo informante a respeito do fato registrado e sabre as condis;:oes de produs;:ao; observas;:ao do 

pesquisador a respeito do conteudo da foto, relacionando com as informas;:oes que ja possui 

sobre aquele tipo de evento. 

5. Classificas;:ao das fotos em duas categorias: frias e quentes, sendo as ultimas as que tiveram 

maior importancia, pois eram as que vinham acompanhadas do depoimento oral. 

Segundo Momenta: 

1. Construs;:ao de series tematicas, possibilitando o estabelecimento de outras relas;:oes entre as 

fotos que permitiram captar novas informas;:oes, cujo resultado foi satisfatorio, permitindo 

leituras que nao apareciam na analise dos depoimentos orais. 

A associas;:ao dos dados obtidos com a analise das imagens as informas;:oes fomecidas 

pelos depoimentos orais permitiu a reconstrus;:ao da memoria do camaval popular na vida da 

cidade de Sao Paulo. 

1.4 - Procedimentos metodologicos: historia oral assodada as imagens 
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Para a organiza<;ao dos dados empfricos da pesquisa envolvendo a produ<;ao fotognifica 

dos grupos de Folias de Reis em Campinas, recorri a metodologia desenvolvida por Olga 

Rodrigues de Moraes von Simson em sua pesquisa sobre o camaval paulistano. 

0 uso dessa metodologia foi bastante enriquecedora para organizar o material 

fotografico e desenvolver analise associando-o aos depoimentos orais colhidos. A pesquisa 

precursora refere-se a analise da imagem fotografica reunida, mas nao produzida pelos sujeitos 

sociais que participaram ativamente da constru<;ao do camaval paulistanos, sendo que o acervo 

reunido tinha procedencias diversas: albuns de familia, fotos extrafdas de peri6dicos e cole<;oes 

de clubes. No caso dos folioes, utilizo somente fotografias e videos realizados por eles mesmos. 

No presente estudo recorro tambem a outros trabalhos te6ricos e empfricos principalmente no 

ambito da hist6ria oral. Portanto a constituic;ao dos procedimentos metodol6gicos que 

embasam a pesquisa sobre as Folias de Reis e resultado do conhecimento de alguns trabalhos 

que discutem os metodos, os conteudos, bern como a utiliza<;ao de novas tecnicas possibilitadas 

pelo avan<;o das tecnologias de comunica<;ao. 

Na presente pesquisa a sistematiza<;ao da documenta<;ao empfrica precede da seguinte 

forma: 

1. foram recolhidas em seis grupos de Folias de Reis urn total de 166 fotografias, selecionadas 

pelos seus guardioes, sem a minha interferencia, as quais foram copiadas e reproduzidas no 

tamanho 10 X 15 em; 
17 

2. cada fotografia foi recolhida juntamente com os depoimentos orms, os qums foram 

transcritos; 

3. cada imagem foi associada a uma ficha contendo a transcri<;ao do trecho do depoimento oral 

referente aquela imagem, e urn comentano do pesquisador contextualizando nao apenas o 

momento da recolha, mas tambem uma analise proveniente do cruzamento com as informa<;oes 

obtidas atraves de outras fontes; 

4. as imagens foram separadas por grupos de Folias de Reis de duas formas diferentes que 

correspondiam a dois interesses para a pesquisa. Como as fotografias de urn grupo circulam na 

forma de emprestimo ou doa<;ao entre outros grupos, elas foram inicialmente agrupadas 

17 Os seis grupos sao: Grupo Folcl6rico Campinense, Companhia de Reis do Parque da Figueira, Folia do seu 

Dilino, Companhia de Reis do Jardim Yeda, Companhia de Reis Irmaos Rodrigues de Faria e Companhia de Reis 

da Comunidade de Sao Francisco. 
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considerando a circulasrao, ou seja, onde se encontravam no momento da pesquisa, e como 

foram utilizadas na situasrao de recolha dos depoimentos orais. Em urn segundo momento foi 

necessaria a organizasrao das imagens por grupos retratados, visando uma abordagem ao mesmo 

tempo sincr6nica e diacr6nica entre os grupos e, dentro de cada grupo, procurando verificar as 

transformasroes ocorridas ao longo do tempo. 

A partir daf, procedo a observasrao do conteudo das imagens, associando-as aos 

depoimentos orais. A nortear rninhas reflex6es destaquei alguns pontos de vista, que brotaram 

das colocasroes dos foli6es e das rninhas preocupasroes. Sao as seguintes: 

1. imagens antigas e recentes: apreensao das relasroes entre duas temporalidades, passado e 

presente e diferentes espasros, a rosra e a cidade; 

no interior das casas e das jomadas pelas ruas de diferentes bairros: o uso do espasro urbano; 

2. os foli6es desempenhando suas funsroes e outros personagens do ritual 

3. os sfmbolos do ritual: bandeira, presepio, arcos, decorasrao, letreiros. Como aparecem a forsra 

da tradisrao e as recriasroes no contexto urbano; 

4. os personagens fora do ritual e suas funsroes: o publico; os donos das casas. Como 

estabelecem relasroes em uma rede mais ampla de sociabilidade; 

5. a safda e a festa da chegada: o papel das mulheres na organizasrao do ritual, refletindo o seu 

papel no cotidiano; 

6. a continuidade da transrnissao dessa cultura as novas gerasroes e o seu papel ao assurnir a 

produsrao das imagens. 

No que se refere ao uso do vfdeo, foi feita uma adaptasrao que possibilitasse uma 

coerencia metodol6gica. 0 vfdeo e urn mew de captasrao e reprodusrao de imagens em 

movimento e possui uma natureza diferente da fotografia. Decorrente de sua condisrao 

tecnol6gica, ele propicia uma maior impressao de realidade as imagens pois comporta dois 

outros elementos que nao aparecem na imagem fixa: a percepsrao da durasrao de uma asrao ao 

Iongo do tempo e o som que acompanha o desenrolar das asroes. 

A recolha de depoimentos orais associados as imagens videograficas, bern como a 

sistematizasrao desse material, de forma a constituir uma fonte de informasrao para a pesquisa 

procedeu a uma dinarnica diferente daquela adotada na recolha e organizasrao das imagens fixas. 

Em primeiro lugar constata-se que todas as imagens produzidas em vfdeo sao muito recentes e 

nunca remetem a urn passado mais longfnquo e, alem disso, pela dificuldade de localizasrao 
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imediata de uma imagem que complemente uma narrativa oral, e a partir da imagem que surgem 

os comentarios e raramente o contrario. 

Face a essa situa~ao, o procedimento foi assistir juntamente com os folioes longas horas 

de fitas gravadas sabre o ritual das Folias de Reis. Paralelamente fui fazendo anota~oes sabre as 

imagens que causaram maiores discussoes, as quais nao foram raras, pais a aprecia~ao das 

imagens em vfdeo sao sempre situa~6es que envolvem a reuniao de varias pessoas nos finais de 

semana, e consequentemente os comentarios apontam para diferentes perspectivas, algumas 

vezes conflitantes. 

Localizei 45 fitas de vfdeo, distribufdas da seguinte forma entre os grupos: Grupo 

Folclorico Campinense: 26; Folia de Reis do seu Dilino: 4; Companhia de Reis do Parque da 

Figueira: 3; Companhia de Reis do Jardim Yeda: 5; Companhia de Reis Irmaos Rodrigues de 

Faria: 4; Companhia de Reis da Comunidade de Sao Francisco: 3. Solicitei o emprestimo de 12 

fitas, que considerei mais relevantes para a pesquisa, usando como criterio a diferen~a, ou seja, 

a variedade de informa~6es que essas imagens trariam para o desenvolvimento do trabalho, as 

quais foram reproduzidas integralmente. 

Dada a dificuldade de trabalhar com uma material tao extenso, no ambito de urn 

mestrado, e apos reler as anota~6es sobre as imagens que causaram mais comentarios, no 

interior dos seis grupos, optei por incluir neste trabalho os resultados das discussoes com os 

folioes, e posterguei o desenvolvimento mais complexo de procedimentos metodologicos de 

pesquisa com vfdeo. 

Nao analiso cada foto ou fita de vfdeo separadamente, mas uma produ~ao e circula~ao 

imagetica no seu conjunto, enquanto componentes da memoria coletiva dos grupos de Folias de 

Reis e como elementos motivadores de dialogos que suscitam o equilibria entre a manuten~ao, 

as transforma~6es c rccriac;oes dessa pratica cultural. 

A proposta de construc;ao do texto e urn entrela~amento entre as imagens produzidas 

pelos foli6es. o:-, trccho' das transcri~oes e o discurso da pesquisadora. As imagens nao 

aparecem em ordcm cronologica: surgem coladas aos depoimentos transcritos. Cada foto e 

identificada por uma :-,igla. e no final da disserta~ao ha uma listagem destas imagens, separadas 

por grupo, e acompanhadas por uma ficha tecnica e uma ficha de conteudo, facilitando a 

organiza~ao de um arquivo, pais serao doadas ao Centro de Memoria da Unicamp. 
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Capitulo 2 

Tradic;;ao Orale Memoria Coletiva 

Vinte cinco de dezembro e um dia de muita alegria, 

Nasceu Deus me nino, jilho da Virgem Maria. 

Os tres Reis passaram a noite naquela imagina<;ao 

Como viajar sem ter uma decisao? 

Os tres Reis foram avisado num sonho de Deus amado, 

Apareceu uma estrela, por ela foram guiado. 1 

45 

No livro Memoria do Sagrado: estudos de religiao e ritual, o autor ao escrever sobre 

a Folia de Reis, urn ritual ha muitos anos repetido no ciclo do Natal, coloca como objetivo 

examinar o que aconteceu e o que acontece ate os dias atuais nas trocas que fazem entre si 

padres e foli6es, para compreender as rela96es entre a Igreja Cat6lica e as classes 

1 Trecho do Vinte Cinco, verso em que o bastiao conta o nascimento diante do presepio, depois de pedir 

licen<;a para o embaixador. Sao versos decorados, mas nao sao sempre os mesmos em cada Companhia de 

Reis, porque existem diversas linhas: as mais simples e as mais compridas, que sao recitados conforme a 

exigencia da situac;ao e o tempo disponfvel para o rituaL Antigamente, quando moravam na roc;a, esses versos 

eram cantados pelo embaixador, mas isso fazia com que o ritual se arrastasse por algumas horas na mesma 

casa. Na cidade, precisam percorrer urn numero maior de casas, para arrecadar uma quantidade maior 
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populares. Depois de descrever o ritual da o autor elabora uma pergunta: "De onde 

teni vindo a Festa de Santos Reis? Como ela teni chegado a ser urn acontecimento de gente 

da ro9a, mesmo quando ja migrada para as pontas de rua da cidade?" (BRANDAO, 1985, 

p.l37)
2 

A resposta a essa pergunta, que remete a questao da origem da tradi<;ao das Folias 

de Reis pode ser trabalhada basicamente de duas maneiras: uma e a possibilidade de 

reconstitui9ao de urn passado atraves da pesquisa em documentos escritos; a outra diz 

respeito a memoria coletiva e a tradi<;ao oral que circula entre 0 povo. 

A presente pesquisa centra-se nessa ultima perspectiva ao tomar como foco a 

transmissao da memoria. 

Esse ritual, que pode ser situado historicamente, combina componentes da vivencia 

das comunidades rurais com elementos bfblicos e da Igreja Cat6lica, portanto, "o que 

conduzia a identidade da religiao rustica dos moradores caipiras, era a forma<_;;ao e a 

reprodu9ao de uma ordem religiosa derivada, mas ativamente tomada propria e comunitaria 

atraves da garantia de urn distanciamento frente ao controle da Igreja Cat6lica" (BRANDAO, 

1985, p. 134). 

Nao fa<;o aqui uma exaustiva pesquisa sobre o passado das Folias de Reis, mas 

delineio sua trajetoria a partir do trabalho de Brandao, para contextualizar a introdu<_;;ao 

desse ritual no Brasil.
3 

A origem das Folias remonta a Idade Media europeia, perfodo em que os rituais 

cristaos incluiam dan<_;;as dentro da Igreja, das quais participavam o povo e o clero. A partir 

do seculo IV estas festas foram condenadas e foram estabelecidas pela Igreja regras de 

de ofertas, por isso, algumas partes da cantoria perderam a melodia, as repeti96es e o acompanhamento 

musical, e passaram a ser recitados pelos bastioes. Transcrito da recita9ao de Genesio Machado da Silva. 
2 0 autor aponta que existe uma diferen9a essencial entre os rituais do catolicismo popular no Brasil. Alguns 

sao inclufdos nos festejos urbanos, realizam-se dentro de procissoes, e as vezes com a presen9a dos 

sacerdotes: Congos, Mo9ambiques, Marujos e outros e outros rituais de festas de santos padroeiros de negros 

como Sao Benedito e Nossa Senhora do Rosario. Ja os rituais camponeses de devo9ao ou pagamento de 

promessa dispensam por completo a proximidade de igrejas e servi9os de padres. A cerimonia coletiva se 

passa no espa9o campones, muitas vezes simbolicamente redefinida para os festejos, e e conduzida por 

especialistas populares da cultura. Por exemplo: Folia de Reis, Dan9a de Sao Gon9alo, Dan9a de Santa Cruz. 
3 Para a descri9ao dessa trajet6ria hist6rica, utilizei basicamente a pesquisa feita por Brandao. Existem 

trabalhos de outros autores que estudaram a origem das Folias e descrevem os rituais de alguns grupos no 

Brasil. Entre eles cito VIEIRA, S.M. Folia de Reis. 
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controle do culto legftimo. Apesar da proibi<;iio pelo alto clero e pela coroa em 1431, os 

cultos com dan<;a continuam ate a epoca da descoberta da America. 

Desde o seculo XI era realizado dentro das Igrejas urn teatro cristiio, para os festejos 

do ciclo do Natal. Esse teatro consistia em uma missa natalina, na qual anjos, pastores e 

personagens representando a Sagrada Familia, encenavam a noite do nascimento de Jesus. 

A partir do seculo XIII, foram acrescentados mais anjos, os animais da manjedoura e os 

festejos forarn prolongados ate a festa da epifania, doze dias ap6s o Natal. 

Embora eclesiasticamente os acontecimentos bfblicos posteriores ao nascimento de 

Jesus fossern rnenos irnportantes, tomaram-se mais populares pela suas possibilidades 

drarna.ticas. Esses acontecimentos se referem a viagem aventureira dos tres Reis Magos do 

Oriente, a rnatan<;a das crian<;as, a fuga da familia sagrada para o Egito. 0 imaginario 

coletivo transformou esses acontecimentos nos seus rituais de fe, acrescentando ao teatro 

natalino outros personagens: Her6des, os soldados, os tres visitantes do Oriente. Essa 

sequencia de festejos acaba por constituir urn segundo drama liturgico, inclufdo nas 

cerirnonias oficiais, que passam a ter a seguinte estrutura: primeiro drama, Officium 

Pastorum e segundo drama, Officium Stellae. 

No segundo drama, o menino Jesus permanece como figura de referencia, mas niio 

e o personagem central. 0 lugar e ocupado pelos rnagos visitantes, que repartern as cenas 

principais com Her6des. Esses dramas liturgicos eram compostos de dialogos e cantos; 

quando os cantos desaparecerarn dos autos eruditos do natal, continuaram no imaginano 

popular e provavelmente foram as bases das cantorias das Folias de Reis brasileiras. 

Paralelamente aos rituais religiosos ocorriam as festas nas ruas. Em Portugal, a 

Folia era uma dan<;a popular e profana, nos seculos XVI e XVII e foi descrita como uma 

"dan<;a de homens vestidos a portuguesa, com guizos nos dedos e gaitas e pandeiros, 

girando e pulando a roda de urn tambor". A Folia se expandiu para outras regioes da 

Europa, e h3. sinais de que forarn incorporadas ao repert6rio das dan<;as de saliio. 

No Brasil o culto a figura dos tres reis e muito antiga. 0 teatro catequetico de 

Anchieta inclufa dan<;as e coreografias indfgenas e apresentava seqtiencias muito 

sernelhantes as dos momentos de chegada das Folias de Reis nas casas: acolhimento, 

cortejo processional corn canto, musica e dan<;as, representa<;6es de dialogos, despedidas 
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com ben9aos e beijos na imagem do santo, dan9as. Esses ritos misturaram-se e foram 

incorporados pelos brancos, mulatos e negros da cidade e eram praticados no interior das 

Igrejas com a participa9ao conjunta do clero e do povo. Ou seja, a Folia entrou no Brasil 

com caracteristicas diferentes da Europa, e essas dan9as e dramatiza96es foram inclufdas 

em cerimonias de cultos oficiais da Igreja. 

Repetiu-se no Brasil o que havia acontecido na Antigliidade Crista e na Idade 

Media: foram inclufdos em cerimonias de cultos oficiais alguns rituais que concorrem em 

importa.ncia e dura9ao com a liturgia oficial, mas que por outro lado, tendem a perder a 

dramatiza9ao e a conservarem cantos e dan9as. 

A partir de 1700 essas festas populares foram condenadas pelos Bispos, que 

passaram a recomendar os modos de fazer os ritos. Essas acusa96es partem do seguinte 

princfpio: ao passarem socialmente da iniciativa e dire9ao do clero para a iniciativa e 

dire9ao de leigos, os mesmos rituais de devo9ao transformam-se em "ilegftimos". Brandao 

narra o processo atraves do qual formas de cren9a originariamente criadas e ensinadas pelo 

corpo sacerdotal foram deslocadas do ambito da Igreja com a participa9ao dos fieis para 

urn ambito dos fieis sem a participa9ao da Igreja. Com a a9ao repressiva os ritos nao foram 

abandonados, mas mudaram de lugar, sendo deslocados para as periferias pobres das 

cidades e para a zona rural. Depois que se tomaram exclusivamente comunitarios e 

populares os rituais do ciclo do Natal foram combinados com outros elementos e tomaram 

destinos diferentes nas diversas regioes do Brasil. No Nordeste, por exemplo, sao 

realizados ritos de Pastoris com canto e drama religioso, e em toda regiao Centro-Sul, 

existem as Folias de Reis. 

As Folias de Reis, assim como outros tantos cultos populares, orgamzaram-se 

quando encontraram possibilidade de produzir seus rituais longe dos olhos da Igreja, 

principalmente na zona rural, onde se mantinham relativamente aut6nomos.
4 

4 Ver tambem a pesquisa sobre a Folia de Reis no nucleo agricola Santo Antonio do Bau, municipio de 

Jequitiba, MG. Os autores fizeram uma analise da origem da Folia enquanto processo ritual, apontando que 

embora seja urn costume iberico, que chega ao Brasil com os colonizadores, ela mistura-se com "elementos 

provenientes da religiosidade africana ampliando-se a partir da situa<;:ao hist6rica dos agrupamentos". 

GOMES, Nubia e PEREIRA, Edimilson de Almeida. Do presepio a balam;a: representa<;oes sociais da vida 

religiosa, pp. 58-62. 
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2.1 - Interac;oes entre as tradic;oes oral e escrita 

Considerando as Folias de Reis como prodm;oes culturais de grupos portadores de 

tradi~6es, e irnportante entender 0 que e tradi~ao e como ela sera tratada nesse trabalho. 

Balandier define tres diferentes acep~6es do termo tradi~ao da seguinte forma: em 

primeiro lugar ele pode ser encarado "como aplicado a urn sistema: ao conjunto dos 

valores, dos sfmbolos, das ideias e dos imperativos que determinam a adesao a uma ordem 

social e cultural, justificada por referencia ao passado e que assegura a defesa dessa ordem 

contra as for~as de mudan~a." Em segundo lugar "a tradi~ao pode ser vista como pnitica 

social e reguladora das condutas. ( ... ) Sua fun~ao e suscitar a conformidade, conservar, do 

melhor modo possfvel, a 'repeti~ao' das formas sociais e culturais. Por fim, a tradi~ao 

pode ser vista como deterrninante, quer de urn tipo de sociedade global, quer de 

deterrninados sistemas de rela~6es no bojo dessa sociedade. Qualifica, assim, o tipo ideal 

chamado 'sociedade tradicional', ou os setores ditos 'tradicionais' de uma sociedade que, 

globalmente, nao se harmoniza com o tipo mencionado". Mas ele critica essas tentativas de 

conceitua~ao, que na realidade se definem mais como urn contratipo, ou seja, o oposto da 

sociedade industrial, do que urn tipo sociol6gico, apontando que no debate entre tradi~ao e 

modemidade, 0 que importa e perceber que "a tradi~ao nao e radicalmente incompativel 

com a mudan~a, do mesmo modo que a modemidade nao o e com uma certa continuidade" 

(BALANDIER, 1976. p. I 01 e 102). Alem disso, "todas as sociedades 'tradicionais' tern 

perfeita consciencia dos obst<iculos que lhes amea~am a continuidade, que lhes limitarn a 

capacidade de reprodw;ao. a saber: a deteriora~ao dos mecanismos de manuten~ao, a a~ao 

da entropia, de um lado c. de outro lado, o jogo das for~as de transforma~ao operando em 

seu seio e no campo de suas rela~6es exteriores. Elas conceberam meios de elimina~ao das 

tens6es, de renova<;ao pcri6dica, de renova~ao da ordem estabelecida e atualmente os 

antrop61ogos tcntam mostram em que grau elas se reconhecem como sociedades a serem 

continuamente rcfcita-, ... (BALANDIER, 1976, p. 36) 

Por urn caminho diferente Hobsbawn trabalha como conceito de tradi~ao inventada 

diferenciando-o das tradi~6es genuinas ou costumes. Segundo o autor, essa tematica e 

extremamente importante para a compreensao das sociedades atuais e deve ser analisada de 
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forma interdisciplinar por historiadores e antrop6logos sociais, pois trata do contraste entre 

as constantes mudans;as e inovas;oes do mundo modemo e a tentativa de estruturar de 

maneira imutavel ao menos alguns aspectos da vida social. 

E importante ressaltar que, se por urn lado Balandier estudou as sociedades 

africanas tradicionais e as crises geradas pelo colonialismo, Hobsbawn pesqmsou o 

contexto europeu, num periodo em que proliferavam os movimentos nacionalistas 

defensores da restauras;ao das tradis;oes. Desta forma, muitas praticas tradicionais 

existentes foram retomadas, modificadas, ritualizadas e institucionalizadas, para servir a 

novos prop6sitos politicos, de cunho patri6tico-progressista. 

Tradis;ao inventada e definida como "urn conjunto de praticas normalmente 

reguladas por regras tacitas ou abertamente aceitas; tais praticas, de natureza ritual ou 

simb6lica, visam inculcar certos valores e normas de comportamento atraves da repetis;ao, 

implicando automaticamente uma continuidade em relas;ao ao passado" (HOBSBAWN, 1984, 

p. 9). 0 autor esclarece que essa continuidade com o passado e estabelecida atraves de 

escolhas deliberadas e nesse sentido, as novas tradis;oes, as tradis;oes inventadas, 

caracterizam-se por estabelecer com ele uma continuidade artificial, pois a necessidade de 

inventar tradis;oes aparece quando existe ruptura da continuidade, ou seja, quando uma 

situas;ao nova deixa de fomecer os vinculos sociais e hierarquicos aceitos na sociedade 

precedente surgem lacunas que podem ser preenchidas por acess6rios rituais e formais. 

Tais acess6rios nao fazem parte dos usos praticos e s6 possuem uma utilizas;ao simb6lica e 

ritual, sendo caracterizados pela invariabilidade, pois sao forjados a partir de urn recorte do 

passado real, mas com o qual se perdeu a continuidade, entao esse recorte e formalizado e 

repetido atraves de praticas fixas.
5 

Diferentemente das tradis;oes inventadas, os costumes ou tradis;oes genuinas nao 

sao caracterizados como invariaveis, pois a vida esta em constante mudans;a, mesmo nas 

5 Ao analisar a produr,;ao em massa de tradir,;oes, na Europa de 1870 a 1914, Hobsbawn aponta a existencia de 

invenr,;oes oficiais e nao oficiais. As primeiras surgiram em estados ou movimentos sociais e politicos 

organizados, e as segundas, geradas por grupos sociais sem organizar,;ao formal, ou por aqueles cujos 

objetivos nao eram conscientemente politicos. Ambas as formas sao reflexos das profundas e nipidas 

transformar,;oes sociais do periodo: "Grupos sociais, ambientes e contextos sociais inteiramente novos ou 

velhos, mas incrivelmente transformados, exigiam novos instrumentos que assegurassem ou expressassem 

identidade e coesao social, e que estruturassem relar,;6es sociais ( ..... ) eram necessarios novos metodos de 

estabelecimento de alianr,;as" Ver HOBSBA WN, E. A lnvenr;iio das tradir;oes, p. 271. 



sociedades tradicionais; possuem a for~a e a adaptabilidade, pois sua fun~ao e dar a 

qualquer rnudan~a desejada ou resistencia a inova~ao a san~ao do precedente. 

No caso dessa pesquisa acerca dos grupos de Folias de Reis, considero que embora 

as transforma<;5es rapidas da sociedade debilitem os padroes sociais tradicionais, 

produzindo novos padroes, a continuidade do ritual, incluindo a capacidade de adapta~ao e 

recria~ao dos repert6rios, tern como finalidade restabelecer os vfnculos sociais e nao 

sirnplesmente reinventar tradi~oes. 

0 depoirnento de Jose Aparecido Dias rnostra a irnportancia da tradi~ao e a 

capacidade, que lhe e inerente, de adapta<;ao as novas situa~oes: 

E um voto que cada foliiio tem, chegar naquela epoca juntar e festejar os tres 

Reis. Ent{io essa e nossa tradh;cJ.o, nosso costume. Entao a gente faz isso no 

sftio, faz aqui na cidade. Ld (no sftio) cantava dire to, num 

parava, era dia e noite. Como aqui, aqui e diferente, n6s jd tem nosso hordrio 

certo de parar, porque o comercio n{io pode parar. 

Como afirma Hobsbawn, "nao e necessario recuperar nern inventar tradi<;ao quando 

os velhos usos ainda se conservam" (HOBSBAWN, 1984, p. 17), portanto, para esclarecer a 

terrninologia a ser usada, as Folias de Reis serao tratadas como urna tradi<;ao, no sentido de 
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Balandier ou urn costume, no sentido de Hobsbawn, onde e possivel identificar urn 

conjunto de bens materiais e simb6licos preservados do passado e repassados de uma 

gera<;ao a outra por meio dos relatos orais e da revifica<;ao do ritual, num movimento 

constante de reatualiza<;ao. 

2.2 - A pnitica reinventa a escrita 

As explica<;oes dos folioes para a origem da tradi<;ao da Folia, de diferentes 

maneiras veiculam o mesmo conteudo: vern de urn tempo imemonivel, e desde aquele 

tempo vern sendo transmitida atraves de uma cadeia que se estabelece entre as gera<;oes: foi 

ensinada pelos mais velhos pois o avo contava que o bisav6 ja contava e o fundamento e 

urn s6 e esta na Biblia. 

Aprendi do meu avo e uma parte dela na Biblia. Sempre tern que estar baseado 

na Bfblia. Depois o resto a gente ilustra de acordo com os costumes de cada 

regiao. Os costumes sao variados. S6 que eu acho que tern que ter palha<;-·o, o 

palhcu;o eo alicerce da Folia de Reis. Porque senc1o como e que voce justifica 

o que estd escrito na Biblia, que os Santos Reis se vestiram diferente, prd 

conseguir enganar os soldados? 6 

6 Depoimento de Alcides Pires Lopes. 
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Estamos pois, frente a uma situa<;ao de comunidades de tradi<;ao oral, que busca na 

Bfblia uma legitima<;ao para suas pniticas.
7 

Nesses grupos pesquisados, embora seja 

recorrente a referencia a Bfblia, poucas pessoas sabem ler e efetivamente apenas quatro 

pessoas disseram que leram sobre as Folias de Reis na Bfblia, e entre todos, apenas duas 

pessoas, que estao ligadas a grupos religiosos oficiais, citaram o Evangelho de Mateus. 0 

depoimento e de Joao Leandro Sobrinho, embaixador da Companhia de Reis do Jardim 

Yeda: 

A origem da Folia eo nascimento. Os inventores foram os tres Reis magos. Ja 

li as hist6rias nos livros. Quando o menino nasceu e eles foram visitar, 

queriam levar os presentes, entao pegaram uns instrumentos, safram 

cantando, arrecadaram e fizeram a festa pro menino. 

Pergunta: Onde o senhor leu? 

Umas coisas a gente le na Bfblia. Sao Mateus, que e o primeiro livro do Novo 

Testamento, mas tern muitas coisas que a gente cria: os palhar;os, os bastioes, 

que o nome deles e capitao e coronet. Mas nao achei na Bfblia, isso eu venho 

aprendendo por tradir,;ao. Entao nao tenho certeza, nao posso afirmar, porque 

nao achei na Bfblia. Os bastiao sao os guarda, inclusive andam com facao, 

aquelas espada. Estao vigiando a bandeira. Porque quando o menino nasceu, 

Her6des fingiu que queria conhecer o menino, entao ele manda os guardas e 

la em segredo manda eles matar o menino se encontrar. Ele mandou urn 

capitao e urn coronet. Achei isso em urn livro, ja devolvi e nem lembro o nome, 

mas nao foi na Bfblia. Isso e uma linha, nao e s6 do nosso grupo. A linha de 

todos os grupos e a mesma. Quando falam coisa diferente, talvez seja que nao 

conher;o ou entao que nao estao ness a linha. 
8 

A transcri<;ao e da Bfblia: 9 

7 Prins mostra que mesmo nos grupos sociais, nos quais a comunica~ao e predominantemente oral, a cultura 

pode ser composta por formas orais e escritas, para todo o povo ou para uma parcela dele. Nos grupos de 

Folias de Reis a maior parte das pessoas vive a margem da cultura alfabetizada, mas sob a influencia do 

registro escrito, seja a Bfblia, ou outros documentos necessarios a vida cotidiana. Ver PRINS, G. "Hist6ria 

oral". 
8 Os pesquisadores da Folia de Reis de Santo Antonio do Bali afirmam que "ha consciencia por parte dos 

devotos dos Santos Reis de que as Folias se baseiam em hist6rias diferentes, o que leva muitas vezes a 
disputa sabre qual das narrativas seria a verdadeira". GOMES, Nubia e PEREIRA, Edimilson de Almeida. Do 

presepio a balam;:a: representar;oes sociais da vida religiosa, p.70. 
9 Bfblia Sagrada. Velho Testamento e Novo Testamento. Versao revisada da tradu~ao de Joao Ferreira de 

Almeida, RJ: Imprensa Bfblia Brasileira, 1986 



Evangelho segundo Sao Mateus 

Os magos do oriente 

Tendo, pais, nascido Jesus em Belem da Judeia, no tempo do rei Herodes, e1s que 

vieram do oriente a Jerusalem uns magos que perguntavam: 

Onde esta aquele que e nascido rei do judeus? Pais do oriente vimos a sua estrela e 

viemos adora-lo. 

0 rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e com ele toda a Jerusalem; e, reunindo 

todos os principais sacerdotes e escribas do povo, perguntava-lhes onde havia de nascer 

o Cristo. 

Responderam-lhes eles: Em Belem da Judeia; pais assim esta escrito pelo profeta: e tu, 

Belem, terra de Juda, de modo nenhum es a menor entre as principais cidades de Juda; 

porque de ti saira o Guia que ha de apascentar o meu povo de Israel. 

Entao Her6des chamou secretamente os magos, e deles inquiriu com precisao acerca 

do tempo em que a estrela aparecera; e, enviando-os a Belem, disse-lhes: Ide, e 

perguntai diligentemente pelo menino; e, quando o achardes, participai-mo, para que 

tambem eu va e 0 adore. 

Tendo eles, pais, ouvido o rei, partiram; e eis que a estrela que tinham vista quando no 

oriente ia adiante deles, ate que, chegando, se deteve sabre o lugar onde estava o 

menino. 

Ao verem eles a estrela, regozijaram-se com grande alegria. E, entrando na casa, viram 

o menino com Maria, sua mae e, prostrando-se, o adoraram; e abrindo os seus tesouros, 

ofertaram-lhes dadivas: ouro, incenso e mirra. 

Ora, sendo por divina revelac;ao avisados em sonhos para nao voltarem a Herodes, 

regressaram a sua terra por outro caminho. 

A fuga para o Egito 

E, havendo eles se retirado, eis que urn anjo do senhor apareceu a Jose em sonho, 

dizendo: Levanta-te, toma o menino e sua mae, foge para o Egito, e ali fica ate que eu te 

fale; porque Herodes ha de procurar o menino para o matar. Levantou-se, pais, tomou 

de noite o menino e sua mae, e partiu para o Egito, e la ficou ate a morte de Herodes, 

para que se cumprisse o que fora dito da parte do Senhor pelo profeta: Do Egito chamei 

meu Filho. 

A matanc;a dos infantes 

Entao Herodes, vendo que fora iludido pelos magos, irou-se grandemente e mandou 

matar todos os meninos de dais anos para baixo que havia em Belem, e em todos os 

seus arredores, segundo o tempo que com precisao inquirira dos magos. 

Cumpriu-se entao o que fora dito pelo profeta Jeremias: Em Rama se ouviu uma voz, 

lamentac;ao e grande pranto: Raquel chorando os seus filhos, e nao querendo ser 

consolada, porque eles ja nao existem. 
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Steil, em urn estudo etnografico sobre o Santwirio de Born Jesus da Lapa, coloca a 

questao da interac;ao entre a oralidade e a escrita como central para a analise das hist6rias 

que recolheu junto aos romeiros. 0 autor, assumindo a perspectiva de Goody & Watt e 



55 

Ong, 
10 

enfatiza que ao passo que a escrita estabelece uma rela<;;ao abstrata e 

descontextualizada com o ambiente, a linguagem falada se realiza pela imediaticidade, mas 

na sua pesquisa de campo, as hist6rias recolhidas mostram uma mistura entre a oralidade e 

a escrita, levando-o a afirmar que: 

Ha uma apreensao da Biblia no catolicismo popular tradicional brasileiro que e 

fundamentalmente comunitaria e oral, apesar de se tratar de urn texto escrito. No 

trabalho de campo, foi possfvel encontrar, nas comunidades de romeiro que visitei, 

algumas pessoas que eram reconhecidas como leitoras e conhecedoras da Biblia. Estas 

pessoas se tomam uma referencia para a comunidade, na medida em que colocam em 

circulas;ao os mitos, as figuras, os relatos e dogmas bfblicos que vao funcionar como 

fragmentos com os quais os romeiros constr6em suas est6rias, atraves de urn trabalho 

de bricolagem que associa a narrativa biblica com as referencias geograficas, hist6ricas, 

esteticas e culturais do seu meio. A partir dessas pessoas, as comunidades elaboram e 

conservam uma memoria coletiva da Bfblia, que e preservada de forma tematica. 

(STEIL, 1996, pp. 151-152) II. 

Na pesquisa realizada por Steil, bern como esta com os grupos de Folias de Reis, os 

campos da cultura oral e da cultura escrita podem ser demarcados, mas e importante 

ressaltar que trata-se de grupos de tradi<;;ao oral, cujos componentes - romeiros, foli6es -

embora nao tenham acesso maioritariamente a cultura escrita, nao a desconhecem por 

completo. Entre os foli6es, a hist6ria lida na Bfblia por algumas pessoas, e contada e 

recontada, misturando-se as hist6rias vividas, entrando no dorninio da tradi<;;ao oral. 
12 

Embora constantemente os foli6es refiram-se a fundamentos bfblicos, apenas uma 

parcela bern pequena do repert6rio de cantorias e representa<;;6es e baseada nas Escrituras, 

pois as Folias sao repletas de recria<;;6es e inven<;;oes de personagens, can<;;oes, que se 

modificam conforme muda a realidade vivida.
13 

10 Ver GOODY. J. & \\':\TT. I. ··The consequences of literacy", p. 30 
11 Nota do autor: Algun' dc"c' lcitores se integraram as Comunidades Eclesiais de Base e ressignificaram o 
sentido da Bfblia na ;.,ua \ida pc;.,;.,oas e da eomunidade. Outros, talvez a maioria, permanecem em sua func;ao 
tradicional de lcitor c intcrprctc da Bfblia para uma comunidade que a incorporou no seu funcionamento 
como parte de sua cultura. 
12 Sobre a tematica da lcitur~t por lcitores de maior ou menor proximidade como universo da eserita, foi feita 
uma pesquisa abrangcndo lh almanaques no Brasil, mostrando o aleanee e a importancia dessa leitura. Urn 
ponto importante apontado c que "Jer os almanaques populares, seria estabeleeer sentido entre o que foi 
'lido', vivido e o que se vive, mas reeuperando tambem as mem6rias de leitura vivenciadas. Le-se o 
conhecido, atraves de saberes anteriores." PARK, Margareth B. Hist6rias e leituras de almanaques no 

Brasil, p. 40 
13 Em seus estudos sobre a Congada de Ilha Bela, Haydee Dourado de Faria Cardoso explica que "a 
ex pres sao fundament a utilizada pelo Rei de Congo, tern na Con gada de Ilha Bela o mesmo sentido que lhe e 
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2.3- As Folias de Reis das comunidades rurais brasileiras 

As festas de Reis eram preparadas na epoca do Natal por urn festeiro, escolhido 

anualmente, e encarregado da organiza<;;ao do evento. Ele contava com urn grupo de apoio 

basicarnente rnasculino, a folia, que fazia o giro, percorrendo a regiao de casa em casa para 

recolher corn alguns dias de antecedencia as oferendas para a festa. 0 primeiro dia do giro, 

chamado dia da safda, era comemorado com urn almo<;;o oferecido pelo festeiro aos 

foli6es, parentes e conhecidos. 0 grupo da Folia era composto por urn mestre ou 

embaixador, urn porta-estandarte carregando a bandeira, alguns musicos cantadores e 

instrumentistas, dois ou tres palha<;;os (algumas Folias do Norte de Minas e Sul da Bahia 

nao tern palha<;;o) e urn animal para transportar os donativos recebidos, conforme explicou 

Genesio Machado da Silva: 

Ld no Estado de Minas tinha o cargueiro, e urn animal. Tern a pessoa que 

pega o animal e pega dais balaio, urn dum lado, outro do outro, chama 

cangaia. E entiio vai pondo mantimento que ganha: arroz, feijiio, naqueles 

balaio. Entiio poe no balaio e vai embora. Leva na casa da chegada, do 

festeiro. Depois a gente descarrega la aquele mantimento, volta buscar outra 

vez. Agora, se e urn boi, vai tocado, agora, se e leitoa vai no balaio tambem. 

Geralmente os moradores sinalizavam a inten<;;ao de receber os foli6es para cantar 

nas suas casas, colocando na porta uma estrela ou urn prato, indicando que estavam 

preparados para oferecer uma refei<;;ao ap6s o oficio religioso. 

Agora se niio puder dar nada, canta do mesmo jeito. E uma coisa que e uma 

religiiio. Se pode dar oferta, muito que bern, se niio pode, a pessoas fala: 'eu 

quero que canta, mas agora niio tenho oferta ', entiio canta do mesmo jeito. 
14 

A passagem da Folia nas casas dos sitiantes sempre provocava urn ajuntamento dos 

vizinhos, transformando-se numa reuniao social, com dois momentos bern definidos: o 

atribuido nos candombles: significa no\{6es do sagrado que o iniciado e obrigado a conhecer e cumprir. ( ... )A 
semelhan\{a do que ocorre no caso das transferencias do axe, os fundamentos da Congada de Ilha Bela 

tambem sao transmitidos oralmente. E embora o texto da representa\{ao da Congada possa ser escrito, os 

rnitos e lendas que envolvem a sua realiza\{ao sao passados de boca a ouvido, e nem todos os congos 

compartilham desse conhecimento." Ver CARDOSO, Haydee D. de F. Relar;oes entre cultura popular e 

industria cultural: a Congada de llha Bela", pp. 33-34. 
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cumprimento do trabalho ritual perante a assistencia, e a pausa para o descanso, a refeis;ao 

e o pouso. 0 trabalho ritual e basicamente uma cantoria puxada pelo mestre ou 

embaixador, a qual e dividida em varias partes: pedido de licens;a para entrar nas casas, 

entrega da bandeira para a familia, pagamento de promessa dos devotos, pedido da oferta, 

agradecimento, convite para a festa da chegada e despedida da bandeira. Ap6s urn periodo 

de doze dias de caminhada o grupo retornava ao ponto de origem, a casa do festeiro, onde 

os preparativos para a festa de Reis, no dia 6 de janeiro, ja estavam em andamento, 

organizados coletivamente pela parcela da comunidade que nao acompanhava o giro.
15 

Na 

entrada da casa eram preparados tres grandes arcos feitos com bambu e outras folhagens, 

enfeitados com bandeirinhas de papel, sob os quais passava a bandeira e os foli6es, 

finalizando o ritual, com a cantoria dos areas. 

Afesta da chegada, com muita fartura de comida, diversao e baile, era o momento 

de agradecer as dadivas e de refors;ar os las;os sociais com a entrega da bandeira para o 

novo festeiro. 

A Folia e uma coisa importante, porque no Brasil as pessoas se sacrificam 

para oferecer comida para os folioes. A Folia tem reza de ter~o e cumpre 

promessa, e a obriga~iio; depois da obriga~iio tem a diversiio, a dan~a. 

Depois que entrega a bandeira pode se divertir. A Folia tem um sentido 

profunda porque C a jam(/ia mais OS amigos. 
16 

0 grupo de foli6es nao era constitufdo aleatoriamente: funcionava como uma 

corporas;ao de especialistas detentores dos saberes "religiosos" que fundamentavam o ritual 

e legitimavam a existencia do grupo. Cada foliao desempenhava funs;oes precisas, que 

exigiam conhecimentos especfficos, adquiridos num processo de transmissao oral de 

geras;ao para geras;ao, de acordo com a posis;ao a ser ocupada dentro do grupo. 

Cada foliao estava comprometido com a sua funs;ao, de repetir anualmente no ritual 

os conhecimentos relativos a sua posis;ao. Essa experiencia que foi apreendida atraves da 

observas;ao e convivencia com os mais velhos ia sendo repassada aos mais jovens pelo 

mesmo processo, permitindo o encadeamento continuo entre as geras;oes, dos valores a 

14 Depoimento de Genesio Machado da Silva 
15 Geralmente o periodo do giro da Folia e de doze dias, come9ando no Natale terminando na Epifania. Mas 

existem variar;oes regionais, onde o giro pode ser de seis, ou de vinte dias. 
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serem repassados. 0 que definia a posi<;iio de cada foliiio no grupo era o dom ou a 

habilidade pessoal de dar continuidade a urn determinado segmento que compunha o 

conjunto da produ<;iio coletiva. Essas parcelas do repertorio cultural que iam sendo 

repassadas verticalmente atraves das gera<;6es, estavam ligadas entre si horizontalmente de 

forma que aconteciam inova<;6es as quais se propagavam lentamente e interligadas, nos 

dois sentidos: inter e intra-geracional. 

A base para a transmissiio desse conjunto de hens materiais e simbolicos de uma 

gera<;iio a outra e a memoria do grupo social. Leroi-Gourhan aplica o termo memoria 

coletiva, num sentido muito amplo, a todas as sociedades humanas, independentemente das 

suas condi<;6es tecnologicas e distingue tres tipos de memoria: memoria especifica, 

memoria etnica e memoria artificial. A memoria especifica niio sera tratada aqui e esta 

ligada ao desenvolvimento biologico e instintivo das especies animais. A memoria 

artificial que consiste no registro do pensamento em suporte introduzidos por inova<;6es 

mecanicas e eletronicas, sera tratada no capitulo seguinte. Portanto tentarei levantar 

algumas questoes SObre OS conceitos de memoria etnica, memoria coletiva e memoria oral. 

A memoria etnica e organizada de duas formas diferentes: a primeira e a que tern 

como base a linguagem e se encarrega de fixar comportamentos do cotidiano: os gestos, as 

atitudes e tantas outras praticas elementares que constituem os elementos de liga<;iio ao 

grupo social de origem, e sao transmitidos pela imita<;iio dos episodios da vida cotidiana. 

Mas em todos os grupos sociais existem praticas menos freqiientes, que mesmo estando 

ligadas ao cotidiano acontecem com uma periodicidade mais espa<;ada que precisam ser 

"fixados" de alguma forma que garantam a sua conserva<;iio. Nas sociedades sem escrita, a 

garantia dessa continuidade e a memoria de autenticos especialistas que assumem o 

importante papel de mantenedores da coesiio do grupo, atraves da transmissiio oral. Nas 

Folias de Reis os especialistas sao os antigos embaixadores, que "detem" os conhecimentos 

sobre a pratica do ritual e se encarregam de ir ensinando as novas gera<;6es. 

Isso a{ e uma coisa que a gente vern contando daqueles hem antigo que falava 

pra gente do comer;;o da Folia de Reis. E os antigos que vinhafalando, porque 

e uma coisa que eu nem num estudei num livro, nem nada. Mas entiio eu 

16 Depoimento de Joao Cristovao da Silva, que embaixou muitas Folias de Reis em varias localidades, no 

Estado de Minas Gerais. 



escutava quando aqueles antigo falava as hist6ria de Reis, eu tava sempre por 

perto, escutando. Ent{io eu fui aprendendo isso a{ com os antigo. E eles que 

trazia pra gente isso dar. Entilo aquila foi ficando na minha memoria, falando: 

olha, eu quero ser des sa famflia, porque eu acho que e uma famflia sagrada, a 

familia dos folioes de Reis.
17 
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Algumas pessoas tinham maior habilidade do que outras para assumir determinadas 

posi<;5es no ritual da Folia de Reis e a continuidade dependia do funcionamento do 

conjunto. Por isso nao adiantava urn grupo ter o melhor cantador ou tocador de viola se nao 

houvesse sintonia entre todos do conjunto, que permite acontecer uma produ<;ao coletiva. 

A fun<;ao do mestre ou embaixador era crucial para manter a coesao do grupo tanto 

no ritual como no cotidano. 0 mestre possui habilidades imprescindfveis para mediar as 

rela<;5es entre os diversos segmentos, intervindo principalmente nas situa<;5es de tensao, 

seja na cantoria seja em outros aspectos quaisquer que ameacem a integridade do conjunto. 

Por ser considerado o detentor dos saberes sobre o ritual, as suas palavras sao sempre 

respeitadas. 

17 Depoimento de Jose Rodrigues de Faria 



0 embaixador e uma pessoa que precisa ter muito respeito, ajuda do 

povo, porque ele ocupa muito a ideia, porque o mestre precisa ter o dam. 0 

dam e uma coisa que vern de Deus, do Divino Esp{rito Santo. Pode ser 

cantador da forma como for, mas ele ncio tiver o dam, ele nao pode ser 

embaixador. 0 embaixador ele nao e formado, ele nao e estudado, ele nao tern 

c6pia, nao e decorado. Apenas ele canta s6 improvisado, conforme e o jeito 

que ele acha, que ele encontra e que ele vai cantar. E porque tern de wirios 

jeitos da gente encontrar na casa. Par exemplo, a gente vai chegando, tern 

muitos dono da casa que vai encontrar com n6s ld na nta. A{ jd e muito mais 

fdcil, a{ ele pega a bandeira e n6s entramos. Agora, ele nao chega, nao vai 

encontrar, o portao td fechado, jd tern que cantar pedindo licenr;a prd abrir o 

portao prd entrar prd dentro. Entra aqui, se ele pegar a bandeira e entrar prd 

dentro, n6s acompanha, nao precisa cantar. Se ele pegar a bandeira e nao 

entrar prd dentro, vai ter que pedir licenr;a. Agora, se ele nao pegar a 

bandeira, eu tenho que cantar pedindo prd ele pegar a bandeira, convidar ele 

prd pegar, receber a bandeira. 

Pergunta: E esses versos de cantar estao prontos? 

Nada, nem decorado. E feito na hora. E improvisado. E isso que chama 

improvisar. Entao, a{ conforme o jeito que a pessoa vai eo modo que voce vai 

cantar. E tudo isso depende do dam. Se ncio tiver o dom, ele ncio faz isso. A{ 

entra prd dentro, por exemplo, se tiver presepio sempre tern um sinal na porta: 

uma estrela, urn anjo, a{ jd td dizendo que tern presepio. Entc7o o Bastido fala: 

'a{ tern presepio' e jd tern que cantar a licenr;a para ir no presepio. Ld no 

presepio que tern ld, os bastido faz a mensagem deles, depois o mestre tambem 

tern que fazer, ou sendo pedir licenr;a para retirar, a{ vai passar a bandeira 

para a dona da casa, e a{ vai de urn por urn e cada urn e urn verso, ndo pode 

ficar repetindo. Se ele pudesse cantar urn verso s6, tudo bern, mas ntio pode.
18 

Fun~ao do Mestre ou embaixador 

(. .. )Ate agora eu ntio sei esse misterio. Essa parte eu ntio conher;o, porque essa 

parte jd vern do embaixador. Eles e que conhece.
19 
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Ao mestre, detentor do mais alto posto na hierarquia, cabia a func;ao de manter a 

coesao do grupo, num dorninio que segundo Le Goff "da urn fundamento - aparentemente 

hist6rico- a existencia das etnias e das familias" (LE GOFF, 1990, p. 428). 0 mestre na Folia 

18 Depoimento de Roque Jose de Faria 
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e encarregado da palavra, uma os conteudos biblicos 

com as referencias culturais da comunidade, habilidade oral do mestre assume 

basicamente dois generos diversos dependendo do contexto: no cotidiano circula na forma 

narrativa que constitui a historia fundadora do grupo, e no ritual, na forma de versos 

cantados, que sao a expressao trovada dessa narrativa, 

Embora "as sociedades sem escrita possuam uma gama de meios de fixa<;ao sob a 

forma de proverbios, de preceitos, de receitas" (LEROI-GOURHAN, 1983, p. 29), a mais 

importante fun<;ao dentro das Folias, que e a dos extrapola "a transrnissao da 

memoria palavra por palavra, pois os homens-rnemoria sao narradores. Assim, segundo 

Goody, o suporte da rememoriza~ao nao se ao nivel superficial em que opera a 

memoria palavra por palavra c .. ) parece, pelo contnirio, que 0 papel importante cabe a 

dimensao narrativa e a outras estruturas da hist6ria cronol6gica dos acontecimentos" (LE 

GOFF, 1990, p. 429). 

Meu avo, o velho Marcolino. Marcolino de Moraes era o nome dele. 

Entao, meu avo era um embaixador de Folia de Reis, ele foi a pessoa que levou 

a Folia pro interior do Estado, vezes {alando, ensinando como e 
70 . 

cantava Reis.-

papel do mestre e tao claro que OS folioes entrevistados, quando 

solicitados a explicar o que e a Folia, narraram alguns trechos da passagern biblica, 

contaram algumas situa~oes que vivenciaram ou mas recomendaram a recolha das 

explica<;oes junto aos mestres ou ernbaixadores. pois sao eles que conhecern os 

fundamentos e poderiam conta-los. 

Samuel Bonilha, que e ajudante de explicou que so compreende 

coisas: 

Ainda nc1o aprendi quase nada. ou menos conforme a gente 

acompanha os mais velhos que eu, a gente tendo a catividade. Os 

embaixador antigo e que ensina o sentido da Companhia de Reis, porque a 

Companhia de Reis ela e muito profunda. e uma coisa que traz naquela 

seqiiencia, naquelas coisas passada, nascimento. Entc1o, a 

'
9 Depoimento de Jose Aparecido Dias 

)pnnirr>Pnlrrl de Alcides Pires Lopes 



Companhia de Reis, tem muitos que nao sabe, eu mesmo n{w sabia, mas e uma 

semelhanr;a daquele tempo, 
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As explica96es dos mestres, contadas na forma de narrativas sao hist6rias que 

legitimam a origem do grupo. Como sao grupos que nao possuem registros escritos da sua 

hist6ria, e sendo o ritual intrinsecamente ligado a vivencia do dia a dia, os mitos em tomo 

da Folia significam a hist6ria verdadeira para o grupo, justificam os comportamentos, as 

dadivas e as situa96es desabonadas. Para as gera96es mais velhas, essa tradi9ao e viva e nao 

se constitui apenas em recorda9ao do passado, por isso a transmissao dessa hist6ria ocupa 

urn papel e uma fun9ao. Essas narrativas dos fundamentos das Folias, contadas pelos 

mestres, por serem sempre a narra9ao de uma cria9ao e referirem-se a uma continuidade 

com os antepassados, podem ser definidas como urn mito: "o mito conta uma hist6ria 

sagrada, relata urn acontecimento que teve lugar no tempo primordial, o tempo fabuloso 

dos come9os ( ... ) e considerado como uma hist6ria sagrada e portanto uma hist6ria 

verdadeira porque se refere sempre a realidades" (ELIADE, 1989, pp. 12-13). 

0 mito da origem das Folias, que legitima o ritual, e reconhecido pelos foli6es 

como lenda que o povo inventa, nosso folclore, nosso costume, mas nao e considerado 
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urna hist6ria falsa. Genesio Machado da Silva, depois de contar sobre a viagem dos tres 

Reis Magos, associando-a a origem da Folia, explicou: 

Essa foi a prime ira Companhia de Reis. Ate diz na Bfblia, falava o meu pai. 

Pergunta: E com quem o seu pai aprendeu? 

Ele aprendeu Zti ... Porque tern muita gente ... porque la no Est ado de Minas, o 

pessoal aprendia muito assim, ensinava a pessoa, tinha sempre um la que 

ensinava, falando. Que quase ninguem sabia ler, escrever. La no Estado de 

Minas la naquele tempo era tudo por ideia. Entiio eles aprenderam Za. Meu 

pai sempre ensinava alguma coisinha, entiio, a gente mesmo, depois 

conforme ... muita coisa, niio e que foi ... acontecido, muita coisa e uma Zenda, 

o povo inventa ... 

Pergunta: 0 que e uma Zenda? 

Uma Zenda e a pessoa, assim uma pessoa que conta uma hist6ria, um causo, 

entiio ele vai aprendendo e vai... produzindo. 

Pergunta: Pode ser uma mentira? 

Niio e uma mentira. EZe vai falando, vai falando ... Entiio e uma coisa que ele 

le ou entiio uma pessoa fala pro outro, entiio ele ... guarda na mente. A Zenda e 

muita coisa, ele nem sabe o que que aconteceu. E uma palavra, entiio daquela 

palavra introduz outra. Daquela uma a gente inventa outra. Niio e mentira, e 

o fundamento. 

Essas narrativas sobre a origem do grupo da Folia, na verdade embora reportem a 

urna hist6ria muito antiga, sagrada, tern o sentido de estabelecer urna genealogia: dos tres 

Reis Magos originais ate o grupo de hoje e podem ser contadas em qualquer ocasiao ou 

qualquer tempo.
21 

Sempre que as pessoas se reunem nas situa~6es formais - ensaios da 

Folia, momentos que antecedem o ritual, pausa para o descanso durante a jomada -, ou nas 

ocasi6es informais - visitas, almoc;os, rnutirao ou qualquer outra comemorac;ao da 

comunidade -, pode ocorrer urna situac;ao de comunica~ao de narrativas. 

Mas essas hist6rias narradas constituem urn conhecimento que e acompanhado de 

urn poder magico religioso, por isso inclui alguns segredos que nao podem ser contados 

para qualquer pessoa. 0 corpo de conhecimentos de urn grupo e o elemento fundamental 

da sua unidade e identidade, sendo a sua transmissao a condic;ao necessaria para a 

sobrevivencia material e social. Segundo Leroi-Gourhan uma parte desses conhecimentos 

21 Nos estudos sobre os mitos, Elfade mostrou que em varias sociedades em que o mito anda esta vivo, ha 

uma distin<;:ao entre hist6rias verdadeiras, que sao os mitos sagrados e hist6rias falsas, que sao as fabulas ou 

contos, as hist6rias profanas. Ao passo que as hist6rias profanas circulam em qualquer circunstancia, os 

mitos nao podem ser indiferentemente narrados, os mitos sao contados em situa<;:6es especiais, durante urn 

perfodo de tempo sagrado. Ver ELIADE, M. Aspectos do Mito, pp.IS-16. 
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nao sao fixados nas narrativas orais, pois a necessidade de conserva<;ao dos segredos faz 

com que a aprendizagem se processe dentro de algumas celulas sociais?
2 

A explica<;ao e de Jose Rodrigues de Faria: 

Se eu quero aprender alguma coisa com algum embaixador, ele niio me 

ensina. Outro niio ensina. Outro tambem a mesma coisa. Eu, eu tambem, 

alguma coisa eu falo, mas o meu segredo mesmo eu tambem niio passo. 

Entendeu? Eu niio pas so, porque e como diz .. a turma fala: e ensinar a cobra 

morder. Entiio e muita coisa, porque tern muito segredo na Folia de Reis: tern 

gente que prende bandeira, prende foliiio; aquele que sabe, ele fica quietinho, 

e urn misterio que ele s6 guarda prd ele. Que as vezes num dia que vai 

acontecer, as vezes voce ens ina urn... urn foliiio, urn embaixador, assim da 

outra companhia, e de azar urn dia a gente chega com a bandeira na casa 

dele, ele ... ele tern tudo as armas na milo prd prender a gente. Entiio a gente 

tern que sempre td preparado. E Folia de Reis tern que td muito bern 

d 
23 

prepara o. 

Dentre as multiplas hist6rias que remetem a ongem das Folias de Reis, vou 

transcrever duas que foram narradas por rnestres de Folias de Reis. Essas narrativas foram 

colhidas na situa<;ao de pesquisa, e portanto deve ser considerada outra intencionalidade na 

a<;ao de narrar junto a urn pesquisador, que nao faz parte da comunidade habitual de 

ouvintes; em alguns momentos os relatos foram adaptados a essa nova situa<;ao, e o 

contador foi explicando o significado de varias palavras e expressoes. 

Uma das caracteristicas da narrativa e que "os narradores gostam de come<;ar sua 

hist6ria com urna descri<;ao das circunstancias em que foram informados dos fatos que vao 

contar a seguir"(BENJAMIN, 1996, p. 205). 

Joao Marcelino dos Santos, embaixador da Companhia de Reis do Parque da 

Figueira. Antes de iniciar a narra<;ao explicou que aprendeu os fundamentos da Folia por 

heran<;a de familia, quando morava em Terra Roxa, cornarca de Pitangueira, no Parana. 0 

pai dele, embaixador de Folia, por sua vez aprendeu do avo quando morava ern Vila Velha, 

hoje Livramento, Bahia. Essa narrativa foi coletada poucos minutos antes da saida da Folia 

de Reis, no dia inicial do giro, e contou com a participa<;ao de uma ampla comunidade de 

22 Ver LEROI-GOURHAN, A. 0 gesto e a palavra: memoria e ritmos, p. 59 
23 0 entrevistado refere-se aqui a procedimentos de "amarrar" e "trabalho", freqiientes nas religioes de 

extra~ao afro-brasileira. 
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ouvintes: os folioes e outras pessoas que acompanham esporadicamente a jomada. Embora 

todos conhecessem a hist6ria a ser narrada, formaram urn cfrculo a volta do embaixador: 

Quando nasceu o menino Jesus, os tres Reis do oriente estudavam astrologia e 

profecia, entiio sabiam o dia que o menino Jesus ia nascer. Entiio sa(ram os 

tres para visitar o menino e levaram presentes. Como nao sabiam o Lugar, 

pararam na casa de Her6des para perguntar onde ele tinha nascido. E Her6des 

perguntou qual afinalidade dessa visita e entiio eles disseram que esse menino 

ia nascer para ser o Rei do Ceu e da Terra. E Her6des sentiu chimes. Af 

Her6des mandou dais oficiais junto para matar esse menino, mas tentou 

enganar os tres Reis e disse que mandou os dais oficiais para guardar eles, 

como se fosse seguran(:a. E esses dais oficiais puseram mascaras, porque eram 

de terra estranha, para a famflia nao reconhecer. Mas no caminho, Deus 

mudou o pensamento deles. Os tres Reis tinham instrumento e sabiam cantar, e 

os dais oficiais nao tinham instrumentos e nem sabiam cantar, entiio ficaram 

dan9ando. E transformaram em bastiiio, uns chamam de palharo. Af urn anjo 

avisou em sonho que n[io passassem par la, que Her6des queria matar o 

menino. Eles mudaram o caminho e iam arrecadando ofertas para Jazer uma 

festa em louvor do menino. E isso que fazemos hoje. Quando eles chegaram na 

casa dele no dia 6 de janeiro, fizeram uma festa, como a dona Lurdes faz hoje. 

A safda hoje e como se fosse os Tres reis saindo para procurar o menino. 

Quando chega numa casa com presepio faz de conta que achou o menino. 

Quando chega mtrna casa que nao tern presepio, faz a obrigar;:do: scuida a 

Jamflia, os santos, pede a oferta, agradece e convida para afesta. 
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de Souza, antigo rnestre, aos 76 anos e Cornpanhia de 

Reis do J ardirn Y eda. Ele aprendeu o fundarnento da Folia de Reis no arraial de Sao Pedro 

da Uniao, ern Minas Gerais, corn o avo, que tarnbern era rnestre. Essa narrativa foi coletada 

nurna situac;ao de entrevistafora do tempo da Folia, contando corn a presenc;a da esposa. 

Quer dizer que n6s viemos a parte do bisavo prd trds toda, Entilo a gente fala 

o que eles falava. Eles falava que os tres Reis foi avisado, avisado por um 

anjo, que tinha nascido menino Jesus, rei do ceu e da terra. Eles foi avisado 

pelos anjo. Entilo eles anunciava que quando Jesus nasceu a{ eles prepararam 

e eles sa{ram, eles sa{ram dia 25 de dezembro ao meio dia. Eles sa{ram os 

tres, mas nenhum sabia do outro, porque prd eles era s6 aquele que sabia, que 

Maria avisou, avisou tudo os tres. E da{ safram os tres, seus camelo, da{ 

sa{ram os tres ate se cruzarem. Entilo saiu a{ tudo junto, entilo aparece que 

tres Reis falou, entilo tudo falou uma coisa s6: Vamos td prd Belem, visitar 

Menino Deus que nasceu. Entilo comer.;ou o outro tambem: Tambem vou prd 

Belem visitar Menino Deus que nasceu. 0 outro tambem: Tambem vou prd 

Belem visitar Menino Deus que nasceu. Entilo a{ eles sa{ram os tres .. Eles 

passou aqueles so/dado por causa do Rei Her6des (. ... ) querendo saber, eles 

soube ( .. ) tinha que encontrar o rei Her6des. Que o rei Her6des ficou 

sabendo que jd tinha nascido o menino Jesus. Entcio ele falou prd eles: eu 

tambem topei de saber. Porque se nascesse esse rei do ceu na terra, eles ia 

matar. Entilo chegou aquela hora que eles chegaram no paldcio do rei, a{ 

perguntou o que eles iamjazer, falou que ia visitar menino Deus que nasceu 

pro nosso bem. Af ele falou: eu tambem to querendo saber. Af ele falou, vou 

ficar junto com voces a{, escureceu, dormiu, aquela estrela que tava 

atumiando eles. Af a estrela apagou. Quando ete falou assim do rei Her6des, 

a estrela apagou. Af eles posaram. Quando deu hora, umas cinco horas da 

manhil, assim, etes acordaram, sa{ram e o Herodes ficou dormindo. Ete ia 

acompanhar etes, mas ete ficou dormindo, nilo viu eles sair. A estrela 

apareceu e eles seguiram. Af quando chegaram em Betem. Entilo eles 

chegaram, a nossa Senhorajd veio encontrar com eles como menino Jesus no 

bra(-·o. Entilo, eles chegou, os tres Reis chegou joelharam assim na entrada da 

porta, e Jazendo as orar.;ilo dele. Entilo Nossa senhora veio encontrar com 

eles. Sc7o Jose, Nossa Senhora ... Nossa Senhora como menino Deus no brar.;o. 

Af eles chegaram, olharam td, tava pobrezinho, nilo tinha nada, eta falou prd 

eles: nilo tem nem um jeito de fazer nada, um chd prd voces. Tilo pobrezinho. 

Daf comer.;ou a Companhia de Reis. 0 comer.;o td td, que e que os bisavo que 

era tudo folic7o sabe. Comer.;ou ali. Entilo eles chegaram e eta nilo tinha nada, 

coitadinho, tava pobrezinho. Af que eles inventaram a Companhia de Reis. 

Eles pegaram os camelo deles, eles arranjaram uns instntmentinhos qualquer 

ld e eles sa{ram nas casas pedindo. Entao eles lotava os camelo ld, quando 

chegava ld eles descarregava ld e voltava outra vez, prd pegar mais. Entao os 

seis dias eles fizeram questCio, encheram mesmo. E teve uma festa prd eles, e 



nessa festa eles convidaram os passantes que estavam perto e convidaram 

aquele povilo tudo. Tudo bebeu e comeu a vontade, sobrou muita coisa e ela 

ficou muito contente com isso af. Af eles deixaram ela ld e dia 7 de Janeiro eles 

foram embora, mas deixou ela contente. Af eles foram embora, Nossa Senhora 

pensou: bem;ilo a eles, eles foram embora. Af que ficou, que comer;ou a 

companhia de reis. Eo fundamento certo, eu acho que a verdade e esse mesmo. 
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Alem de manter a coesao do grupo, os mestres, no cotidiano sao os responsaveis 

pela transmissao das narrativas da origem do grupo. No ritual, uma das fun~6es do mestre e 

embaixar a Folia, ou seja, puxar a cantoria, improvisando os versos
24

, adaptando a narrativa 

do fundamento bfblico ao contexto. 0 fundarnento bfblico e chamado pelos foli6es de 

profecia, e o mestre deve entao contar a profecia, inserindo-a na situa~ao presente pela qual 

estao passando, na forma de versos rimados, simples (quadras) ou dobrados (sextilhas), ao 

som dos instrumentos musicais. 

24 0 dicioniirio Aurelio, esclarece que verso significa cada urna das linhas constitutivas de urn poerna, tendo 

tarnbern urn uso popular significando quadra ou estrofe qualquer. Aqui uso as expressoes na acep~ao popular, 

corrente entre os folioes. 



Tem os versos dentro da profecia. porque e uma coisa que e do nascimento de 

Jesus. Agora, tirando isso aqui, quando a gente tava nas casa, tem diferen~a do 

verso, ja e fora da profecia. Tern que cantar a chegada, enttio a chegada nc1o e 
da profecia, e uma chegada na casa, agora ja vai o verso que tern que vim na 

cabera, fazer o verso na hora. Mas a gente ja carrega ele preparado, mais ou 

menos }a preparado, que a gente ntio sabe o que vai encontrar. Antigamente 

quando encontrava duas Folias de Reis, ia desafiar, e o que soubesse mais ... 

Tinha que cantar os vinte cinco versos da profecia e fora da profecia tinha 

muito verso ainda. Hoje quando encontra duas bandeiras e diferente, ntio tern 

mais aquele desafio. 
25 
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Essa fala de Jose Rodrigues de Faria refere-se a Encontros de Folia, que na 

terminologia popular significa momentos especiais, que acontecem de forma geralmente 

inesperada, quando dois grupos se encontram realmente por acaso ou por artimanha de urn 

deles e nos quais os mestres e os bastioes desafiam-se para demonstrar suas habilidades 

com os versos, com a viola e com o corpo. Esses desafios fazem parte da tradic;ao de reis, 

bern como a avaliac;ao do desempenho desses personagens cumprindo as suas func;oes no 

ritual, que e feita pela comunidade presente, no momento mesmo que acontece. 

Dependendo do resultado desses encontros, corre a fama, dos bons embaixadores e dos 

25 Depoimento de Jose Rodrigues Faria. 
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bons bastioes, pela regiao de influencia dos grupos, muitas vezes extrapolando os lirnites 

territoriais e temporais. 

Nas Folias de Reis pesquisadas em Campinas, esses encontros sao lembrados com 

muitas hist6rias de Companhias que se extinguiram porque os mestres nao venceram os 

desafios. Atualmente essa pratica de desafiar nao existe, e os encontros, combinadas 

antecipadamente, sao amistosos e comemorados com grandes almo9os oferecidos pelos 

festeiros. 

Nos varios depoimentos orais colhidos, percebe-se que os mestres de cada 

Companhia mantem os seus segredos, mas ao mesmo tempo tern consciencia da 

imporHincia da Folia na vida dos migrantes rurais em uma metr6pole. Portanto, existe urn 

empenho muito maior em incentivar e ajudar-se mutuamente, no sentido de garantir 

espa9os para a continuidade dessa cultura de origem rural, com a qual se identificam. 

Alem do mestre ou embaixador, a Folia de Reis e formada pelo seguinte con junto: musicos 

instrumentistas e cantadores, palha<;os ou bastioes, bandeireiro e gerente. 



Fun~ao dos musicos instrumentistas e cantadores 

A Folia de Reis tem vdrios acompanhamentos, todos tem o seu valor. A gente 

costuma dizer o seguinte: voce tem que aperfei<;oar numa posir;iio e ficar nela. 

Se voce apelfeir;oa de contrato, como contramestre, quarta voz quinta voz, 
- A rfi • l 26 sexta voz, entao voce se ape etr;oa ne a. 
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Existem varia~6es na composi~ao instrumental das Folias de Reis, bern como no 

ritmo. Nos grupos existentes em Campinas, os ritmos encontrados sao urn misto de toada 

mineira, toada paulista e toada baiana, com predominancia de uma ou outra, conforme a 

origem do embaixador. Os principais instrumentos usados sao: viola, violao, acordeao, 

caixa, cavaquinho, bandolim, violino, rabeca e pandeiro, sendo que os mestres e 

contramestres sempre tocam viola. 

Apesar da recomenda~ao de aperfei~oamento em uma determinada posi~ao, existe 

bastante flexibilidade, pois a forma~ao do grupo nao e constante, dependendo da 

disponibilidade dos foli6es em participar a cada dia do giro. Entao o mestre tambem fica 

encarregado do escalonamento dos musicos. 

26 Depoimento de Joiio Marcelino dos Santos 
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A cantoria e feita ern seis vozes forma: o rnestre sernpre canta na 

prirneira voz; o contrarnestre canta na prirneira e segunda; o ajudante canta na segunda; o 

contrato na terceira e o cordao, fonnado pelo tipi, contratipi e retipi se encarrega 

respectivamente da quarta, quinta e sexta vozes.
27 

Por exernplo, a quadra: 

Os tres Reis aqui chegou 

Vern trazendo essa alvorada 

Vernfazer urna visita 

Abenr;oar sua rnorada
28 

foi cantada da seguinte forma: 

Mestre na 1 a voz: 

Os tres Reis aqui chegou, ld, ld, ld 

Mestre na 1 a voz e contra rnestre na 2a: 

Os tres Reis aqui chegou, ai, ld, ld, ld 

Mestre na 1 a voz: 

Vern trazendo essa ld, ld 

Mestre na 1 a voz, contrarnestre na 2\ ajudante na 2a e contrato na 3a: 

Vern trazendo essa alvorada, ld, ld 

Contrarnestre na 1 a voz, ajudante na e contrato na 3a: 

Os tres Reis aqui chegou, ai, La, ld, ld 

Contrarnestre na 1 a voz, ajudante na 2a e contrato na 3a, 

Os tres Reis aqui chegou, La, Ia, la 

Contrarnestre na 1 a voz, ajudante na 2a e contrato na 3" e cordao: 

Vern trazendo essa ld 

Mestre na 1 a voz: 

Vernfazer urna 

Mestre na 1 a voz e contra rnestre na 2a. 

Vernfazer uma 

Mestre na 1 a voz: 

Abenr;oar sua 

Mestre na 1 a voz, contrarnestre na 2a, ajudante na 

Abenr;oar sua rnorada, 

e contrato na 3a: 

ta 

Os termos usados pelos folioes para a classificac;iio das vozes, provavelmente tern sua origem na Idade 

Media: contrato seria uma adapta9ao de contralto, assim como tipi teria sua origem no tiple. Embora nao 

tenha feito uma pesquisa aprofundada sobre essa questao, busquei no Grove, algumas explica<;oes. 

Atualmente o contralto designa a mais baixa das vozes femininas. mas quando a palavra foi usada pela 

primeira vez, no seculo XV, ela denotaria urn cantor masculino, originalmente urn falsetto. Tiple corresponde 

ao soprano, a mais alta voz feminina; mas a palavra era tambem usada para uma voz aguda de menino. The 

new Grove dictionary of music and musicians, edited by in 20 volumes, 1980. 
28 Verso de Roque Jose de Faria 



Contramestre na 1 a voz, ajudante na 2a e contrato na 3a: 

Vemfazer uma visita, ai, ld, ld, ld 

Contramestre na 1 a voz, ajudante na 2a e contrato na 3a: 

Vemfazer uma visita, ai, ld, ld, ld 

Contramestre na 1 a voz, ajudante na 2a e contrato na 3a e cordao: 

Abenr.;oar sua morada, ai, ld, ld 

Fun~ao do bastiao ou palha~o 

Tem os bastitio mais velho que fica encarregado de escalar a turma e ensinar 

os mais novo que esttio comer.;ando, e eles vtio pegando o jeito. 
29 
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A presen<;a do bastiao rnascarado, cuja quantidade varia de urn a cinco, tern nos 

grupos pesquisados o rnesrno significado: representa os soldados de Her6des que forarn 

enviados para seguir os tres Reis Magos e se converterarn. Entao passararn a usar as 

mascaras para nao serern reconhecidos e tarnbern para divertir o povo e atrair a aten<;ao dos 

outros soldados, facilitando assirn a fuga da Familia Santa para o Egito. A fun<;ao do 

29 Depoimento de Antonio Manuel Mendes. 



bastUio do ritual da Folia e bastante complexa, 

tradicionais versos louvando o presepio, ele e o responsavel 

varias habilidades corporais como a dan~a do corta jaca. 
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brincadeiras que incluem 

Com relas;ao a sua primeira fun~ao, e importante diferencia-lo do mestre: os versos 

do embaixador transmitem o conteudo da profecia associado ao contexto, sendo portanto 

improvisados, dentro de uma forma metrica estabelecida, a qual varia de grupo para grupo. 

Os versos que o bastiao canta no presepio sao fixos tanto em forma como em conteudo, ou 

seja, sao transmitidos as novas geras;oes na forma de lis;ao, quando desde pequenas as 

crians;as aprendem por repetis;ao. Contam que existe cerca de cinco mil versos, compondo 

urn repert6rio de situas;oes possfveis de acontecer eo melhor bastHio eo que decorou todos, 

de forma que para cada situa<;:ao nova ele sabe buscar os versos adequados que estao na 

memoria. 0 seu conteudo e basicamente restrito aos acontecimentos bfblicos adaptados a 

imaginas;ao popular e atualmente alguns grupos fazem uso da escrita no processo de 

preservas;ao e transmissao desses versos, em geral com o auxilio das crians;as que assumem 

essa funs;ao de copiar. 

contrario dos mestres que sao os narradores, o aprendizagem da 

funs;ao dos bastioes inclui uma memorizas;ao medinica, bastante semelhante a 

aprendizagem escolar da sociedade letrada. A sua funs;ao, em alguns grupos, remete ao 

conhecimento da escrita, e nas festas de chegada, urn grande desafio para os palhas;os e 

recitar o ABC Nestas festas, o alfabeto e desenhado no chao ou em uma tabuleta, e os 

palha9os se desafiam, sendo vencedor o que conseguir 

cad a 

Por 

Com a tetra A: A vida de Jesus Cristo, se m1o 

grande exemplo nesse mundo semjlm. 

a letra B : Bastante seculo passado OS profeta 

pra ser nosso guia. 

tetra Com tanta fe. esperanr;a um 

donzela. o rei do mundo nasceu
30 

·'
0 Versos de Sebastiao Manuel Mendes 

urn verso que comece com 

ser vai de ixar um 

nascer um rei 

aconteceu uma pobre 



Mas a principal funr,Jlo e ajudar o mestre. Tern que ser rdpido para passar a 

bandeira e comunicar para o mestre a situar;cio em volta, os que as pessoas 

estcio jazendo, os nomes, se tern parente visitando, se teve alguem doente. 

Porque o mestre nao pode se ocupar disso. Se o bastiao nao e rdpido, a Folia 

ncio fica bern en grenada e jtca cansativa. 
31 
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Embora a elabora<;ao da explica<;ao sobre a fun<;ao dos palha<;os nao esteja presente 

dessa forma em todos os grupos, fica claro o seu papel de portador das informa<;5es da vida 

cotidiana da comunidade. Se o ritual da Folia e o momento de refor<;o da cren<;a comum 

que expressa, atraves do simb6lico, as rela<;5es sociais, e importante a autenticidade das 

informa<;5es do bastiao, que serao validadas pelo mestre durante a cantoria. U m bastiao de 

rna fe comprometeria todo o grupo de folioes que seriam desacreditados pela comunidade, e 

por isso o seu comportamento e rigidamente controlado, podendo ocorrer a perda do cargo 

se ele nao respeitar as regras estabelecidas pelo grupo. Nesse sentido a fun<;ao do bastiao 

pode ser comparada a dos "griots" africanos, trovadores viajantes que percorrem varias 

regioes contando hist6rias. Os "griots" do povo bambara, nas regioes de savana ao sul do 

Saara, classificam-se em tres categorias e se ele for da categoria dos tradicionalistas 

Jt Depoimento de Antonio Manuel Mendes. 
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'doma', passando pelas escolas de iniciac;ao, fica comprometido com a autenticidade da 

transmissao e sujeito a proibic;ao da mentira.
32 

Ao contnirio da proposic;ao de V ansina de que para o estudo das tradic;oes orals 

africanas, o versos decorados e as palavras fixas constituiram-se em fontes mais valiosas 

para a obtenc;ao de informac;oes hist6ricas e sociais e poderiam ser comparadas as fontes 

escritas, no caso das Folias de Reis acontece o oposto.
33 

Nesta pesquisa foi possfvel 

perceber que as mais importantes informac;oes provem dos versos irnprovisados dos 

embaixadores que sempre tratam dos principais assuntos da comunidade. 

Os palhac;os tradicionalmente eram homens encarregados de vigiar e proteger a 

bandeira. Samuel Bonilha explica o significado do palhac;o na Folia: 

E porque ele tinha vindo como trai<;oeiro, depois ele arrependeu, ele entrou 

prd Folia. E ele foi a defesa da Nossa Senhora na barranca do rio do Jorddo. 

Que ld tavam esperando prd degolar o menino, eo palha~·o comer;ou pular prd 

ld, prd cd, atrapalhando o rei Her6des. 

32 VerHANIPATE BA,A "Atradi~aoviva", pp.lSl-218 
33 Vansina fez urn estudo das tradi<;5es orais africanas, classificando-as em generos litenirios e propoe uma 

metodologia para constatar a veracidade de uma tradi<;ao, tendo como finalidade extrair informa<;oes 

hist6ricas. Ver VAI"\fSINA, J. tradi<;ao orale sua metodologia", pp. 157-179 
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Tanto no mito biblico como historicamente, a situa~ao de perseguidos e recorrente 

na trajet6ria das Folias de Reis: desde a persegui~ao de Her6des no tempo mitico, passando 

pela repressao a Folia que a Igreja efetuou no mundo rural e a polfcia na zona urbana, ate 

os animais selvagens e as intemperies que tinham que enfrentar quando caminhavam pelos 

sitios, criaram a necessidade de personagens ageis e fortes em condi~6es de proteger o 

grupo de agress6es ffsicas. Nao e por acaso que os palha<;os das Folias de Reis no Rio de 

Janeiro no inicio do seculo eram preferencialmente capoeiras. 
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Mas as adversidades que precisam ser enfrentadas pelos grupos mudaram, e na cidade 

atualmente os bastioes deparam-se com novas situa\{6es nas quais precisam recorrer a 

defesa. Embora entre suas habilidades ainda seja importante a agilidade corporal, esta e 

voltada mais para o ludico e menos para o agressivo, e e perceptive! que alem da 

capacidade fisica sao necessarias atividades mnemonica e de observa9ao. 

As vezes o cara td doidinho prd prender a Folia uns tres dias na casa dele. Mas 

tem muitas maneira de prender uma Folia. Prd todas o palhar;o tem que sair; 

se o palhar;o nao souber, o mestre tem que saber. A diferem;;a eo seguinte: que 

o palhar;o resolve essa parada contando versos, fazendo palhat:;·ada. Se ele nao 

souber, o mestre tern que resolver a hist6ria cantando, com a Companhia. 

En tao fica mais demorado, e muito mais custoso. 
34 

Depoimento de Alcides Pires Lopes, que se refere a uma "prisao fita por de porco'' para atrapalhar 

o prosseguimento da Folia. 



Fun<;ao do bandeireiro 

Nos jd vai agradecer 

A oferta da bandeira 

Na sua sagrada mesa 

Que nuncafazfalta niio 

Deus no ceu derrama as benr;iio 

Prd suafamflia inteira
35 

78 

0 bandeireiro e encarregado de cuidar da bandeira. No ritual e o personagem que 

vai a frente, carregando o simbolo do grupo, escoltado pelos palha~os, encarregados de 

vigia-la. Quando a Folia chega em uma casa, a bandeira e entregue para os donos que casa 

e pode passar pelas maos de varias pessoas, sendo que a cada mudan9a, o embaixador deve 

improvisar os versos adequados a situa9ao do devoto, seja para fazer urn pedido ou urn 

agradecimento. 

Para OS devotos, a bandeira possui alguns poderes, entao ela e levada para todos OS 

comodos da casa, significando prote~ao e ben~ao para os moradores. 0 offcio religioso 

geralmente tern uma pausa, chamada de descanso, quando os donos da casa oferecem uma 

35 Versos de Joao Marcelino dos Santos. 



refei<;ao, urn almo<;o ou apenas uma 

quarto, e descansa sobre a cama. 

momento a bandeira e levada 

ritual, o embaixador puxa uma cantoria 

agradecendo a oferta recebida e pedindo a devolu<;iio da bandeira ao bandeireiro, para que a 

companhia de Reis continue a sua jomada, visitando outras casas. Em alguns grupos, a 

safda dos foli6es de uma casa e feita com a bandeira na porta, sendo que todos devem 

passar sob ela, obtendo dessa forma prote<;iio para continuar a caminhada. 

Uma Companhia de Reis nunca pode andar sem a bandeira: podem faltar os 

palha<;os, ou mesmo algum instrumento musical, mas a bandeira e o sfmbolo que legitima o 

grupo. Se ela ficar presa em alguma casa, por artimanhas de urn grupo adversario, o ritual 

nao pode ser cumprido. Entre os foli6es circulam algumas hist6rias de perda da bandeira 

que colocaram em risco a Companhia, mas exaltam a sabedoria dos mestres 

conseguiram contomar a situa9iio: 

Entc7o, naquele tempo acontecia de tudo. Saiu uma Folia de Reis, eles tava 

muito cansado, porque e doze dias trabalhado. Af falaram: 'ah, vamos dormir 

debaixo dessa drvore, mesmo ·. Era urn pe de manga, parece, e os gado 

tava ali dentro do pasta. Af enquanto eles tava dormindo, uns gada veio e urn 

boi comeu a bandeira. Eles levantaram no outro dia cedo, tinha a casa 

pertinho: 'E agora. como e na casa? Como e que vai sair com 

essa Folia de Reis sem bandeira?' Af o embaixador pensou e falou assim: 

'Deixa comigo! Eu vou dar urn jeitinho, nos ir buscar outra bandeira '. Af 

ele chegou naquele casa ali que os dono tava esperando e cantou pro homem: 

'Senhor dono da casa. venha ver o que aconteceu, dd uma esmola pro bambu, 

que a bandeira os boi comeu' dizer que ele saiu bern, a{ de ram 
. d d ' b d . 36 

nsa a e tu o, at que arnunar outra an etra. 

Tradicionalmente o 

os componentes da Folia, e a 

era urn personagem masculino, assim como 

0 dos meninos acompanharem a bandeira 

desde pequenos enquanto as mulheres e ficavam em casa pode estar na 

necessidade de continuar o trabalho nas o trato dos animais, o cuidado com as 

crian9as menores. Mas isso nao exclusao das mulheres que tinham uma 

fun-;ao reconhecida: a prepara<;iio da casa para os foli6es e a organiza9iio da festa 

da chegada. Na cidade, porem, em de Reis, as mulheres assumiram o 

papel de bandeireiras, e sao elas vao a da Folia. 
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Como a Folia de Reis e urn ritual itinerante, sem o dornfnio de urn espa~o ffsico para 

a realiza~ao do culto a Santo Reis, a bandeira funciona como "o Iugar delirnitado" onde sao 

expostos alguns objetos oferecidos a Santo Reis para os pedidos dos devotos e para o 

agradecirnento de urna prornessa curnprida.
37 

Nesse sentido, ela funcionaria como urn 

espa9o de ex-votos. Os objetos oferecidos sao: fitas coloridas, flores, fotografias, rnechas de 

cabelo, e bilhetes dos devotos. 

Os povo escreve nos papel, porque e devoto. Poe retrato. Quando tem muito, eu 

tiro, ponho tudo dentro des sa caixa e entre go em Aparecida do Norte. 
38 

Sao as bandeireiras que cuidarn e prepararn a bandeira para a jornada do ano 

seguinte. Geralrnente a bandeira e guardada enrolada, e durante o ano nao sai da casa da 

bandeireira, exceto para atender a solicita9ao de devotos. Ern qualquer epoca, por 

pagarnento de prornessa, qualquer de voto pode receber a visita da bandeira com todos os 

36 Depoimento de Jose Rodrigues Faria 
37 E bastante comum tambem, a substitui<;:ao de bandeiras, porque os grupos sempre ganham bandeiras novas 

de devotos, como forma de pagamento de promessa. As imagens representadas nas bandeiras podem ser 

colagens de papel, pinturas ou bordado, mas sempre mostram, em diferentes estilos, os tres Reis e o presepio. 

As bandeiras a serem substitufdas sao guardadas e posteriormente levadas para o santwirio de Aparecida do 

Norte. 
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folioes, os instrumentos e a realiza9ao do ritual completo, incluindo a festa. Esta e a Folia 

fora da epoca ou fora do tempo" Antes do tempo da Folia, a bandeireira encarrega-se de 

retirar os excessos de flores e fitas, bern como outros objetos oferecidos, os quais serao 

levados para o santmirio de Aparecida do Norte. Uma pnitica comum entre todos os grupos 

de Folias de Reis e uma excursao anual, geralmente em outubro, para apresenta9ao da Folia 

em Aparecida do Norte, quando sao realizadas as festividades em homenagem a Nossa 

Senhora Aparecida. 

38 Depoimento de Ilda Silva Souza. 



Os que gosta pendura fita, retrato, na bandeira. E promessr.L Quando ela fica 

muito carregada eu vou prd Aparecida do Norte, eu levo a bandeira e la eu tiro 

metade das coisas. Fotografia, essas coisas tudo que e de promessa, eu deixo la 

na Salado Milagre.
39 

Fun<;ao do festeiro 

Festeiro e que nem n6s que sa{mos com esse a{ agora. Esse homem que ta 

vestido de bastiiio barbudo. Ele niio e basticzo nosso. Ele era o festeiro aquele 

ano. Nos fomos la em Aparecida do Norte cumprir uma promessa dele la. E em 

troco ele dd o almor;o da Companhia.
40 
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0 festeiro e uma pessoa escolhida, entre os que se oferecem, dentro da comunidade 

na qual participam os folioes, para organizar a festa da chegada da bandeira. 0 festeiro ou a 

festeira sao substituidos a cada ano e os motivos desse oferecimento/escolha geralmente 

estao ligados a pagamentos de promessas. Nao e imprescindfvel que o festeiro seja urn 

foliao, mas e necessariamente urn seguidor da Folia, urn adepto, urn devoto, enfim uma 

pessoa que compoe a assistencia. Geralmente a Folia sai da casa do festeiro, onde tambem e 

realizada a festa da chegada. No ano em que assume esse comprornisso com o grupo, o 

39 Depoimento de Maria de Lourdes Bonilha. 
40 Depoimento de Jose Domiciano de Souza. 
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festeiro acompanha o g1ro todo com os folioes, p01s fica encarregado de organizar e 

armazenar em sua casa, a arrecadac;ao em mantimentos que serao utilizados na festa da 

chegada. Ele e encarregado tambem da preparac;ao do presepio e outros aderec;os, como os 

arcos de bambu enfeitados, bandeirinhas, letreiros, etc, necessarios ao desenvolvimento do 

ritual no dia da safda da bandeira, e no dia da festa da chegada. A refeic;ao servida no dia 

da safda geralmente e uma oferta do festeiro, mas as comidas e bebidas da festa da chegada 

sao feitas com os ofertas recebidas durante o giro. 

A passagem do festeiro, ou seja a escolha do novo festeiro para o ano seguinte e 

feita na festa da chegada, e esse ritual varia de grupo para grupo. Ern algumas cornpanhias 

o novo festeiro e sirnplesmente anunciado pelo gerente ou pelo ernbaixador, como e o caso 

do Grupo Folcl6rico Carnpinense e da Companhia de Reis Cornunidade de Sao Francisco; 

ern outras o festeiro se apresenta nesse dia, trajado de rei, usando coroa e e realizada urna 

cerirnonia de coroac;ao, com cantorias especfficas, como acontece na Cornpanhia de Reis 

do J ardirn Y eda. 

Alguns grupos nao possuern a tradic;ao de festeiro, sendo que essa func;ao se 

confunde corn a do dono da Cornpanhia, que significa o dono da bandeira. Nessas 

Cornpanhias a caracterfstica do giro e diferente, pois a safda e a chegada da bandeira 

acontecern sernpre na casa do dono da Folia, como e o caso da Cornpanhia de Reis do 

Parque da Figueira, da Folia do seu Dilino e da Companhia de Reis Irmaos Rodrigues de 

Faria. 

Fun~ao do gerente 

Gerente e o que dirige a turma, pra onde que vai. 0 embaixador, o servi~o 

dele e embaixar mesmo. E pode ser embaixador e gerente, mas o certo e cada 
41 

um no seu lugar. 

0 gerente de urna Cornpanhia de Reis e responsavel por todos os aspectos 

organizacionais do grupo: desde a elaborac;ao do roteiro das visitas, a solicitac;ao 

antecipada de alrnoc;os, jantares e eventualrnente de pouso para os folioes, a rnanutenc;ao 

41 Depoimento de Genesio Machado da Silva. 
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das fardas e dos instrumentos musicais, o controle sobre a disciplina e assiduidade, ate a 

administra~ao das arrecada~oes. 

Em alguns grupos essa fun~ao passou para o dominio feminino 

Fun~ao das mulheres 

La ia s6 os foliiio. As vezes acompanhava, mas papai niio gostava disso niio, 

que acompanhava. Neg6cio de mulher, assim, ele niio gostava que ia. Mulher 

que niio era casada, ele niio gostava que ia. Nos s6 ia quando era para ver 

eles no dia da festa. Af ia bastante gente, tinha umas cole gas, }a tinha aquelas 

lh ' . h 42 mu er pra cozm ar. 

Enquanto componentes de uma sociedade tradicional rural, a participa~ao das 

mulheres nas Folias de Reis estava associada a tres momentos do evento: a safda da 

bandeira, receber a Folia durante o giro e a festa da chegada. 

A safda da bandeira bern como a festa da chegada eram momentos da vida social que 

envolvia a arnpla participa~ao de todas as farnflias da comunidade. Durante o giro da Folia, 

enquanto os homens percorriam os sftios para arrecadar os donativos para a festa de 

encerramento, as rnulheres era vedada essa atividade; elas perrnaneciam em casa, e a sua 

fun~ao era preparar o presepio, eventualmente o lugar para a pousada e a refei~ao que seria 

servida para os folioes. Raramente as mo9as tinham permissao para acompanhar a Folia e 

quando isso acontecia era somente durante o dia pois retomavam para seus sftios a tarde. 

Com a transposi~ao para a cidade, a presen~a feminina nas Folias tomou-se mais 

freqtiente, ao mesmo tempo em que as rnulheres assumiram novos papeis na vida social, 

tomando-se assalariadas e responsaveis por uma parcela da renda familiar. Com a 

instala~ao dessas popula~oes nos bairros urbanos, foram essas mulheres que lideraram 

alguns movimentos de reivindica~ao por infra-estrutura basica. 

Agua encanada niio tinha, nos pegava dgua de por;o. Tem uma senhora que 

cedia dgua prd nos e minha filha carregou dgua urn ano na caber;a prd usar 

em casa. Ate que as mulheres se juntaram af, foram na Prefeitura e obrigou a 

turma trazer dgua de caminhiio e logo fizeram a ligar;iio de dgua na rua. 

Pergunta: E na Folia elas tambem participavam ? 

42 Depoimento de Ilda Silva de Souza. 



Etas nao acompanhava porque tern as obriga(:i5es de cuidar da casa. Mas 

quando recebe a Folia na casa elas estiio ld, participando.
43 

0 rapaz chegava do sftio, jd ia prd casa da minha mae, Maria Mendes. Ela 

ajudava arnanar servi9o prd tunna. A tunna sempre reunia em casa. Esse era 

o ponto de encontro da Folia, na Pompeia. E minha mae era madrinha da 
o./4 

Folia. 
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Ao assumir fun~6es de lideram,:a e organiza~ao nesse momento de integra~ao a vida 

urbana, as mulheres incentivaram a reorganiza~ao das Folias e passaram a acompanhar os 

grupos de foli6es nos finais de semana. 

Eu trabalhei durante o tempo da elei(:c1o, trabalhei pegando voto. Af eu pedi 

6nibus prd vita. ( ... ) Agua tambem demorou prd encanar. Af as mulher se 

juntou e tomou a peito. Entao fomos abrindo a vita, ate que ficou povoado 

desse jeito. E a{ veio C} Companhia de Reis, jd foi organizando mais o lugar, foi 

movimentando mais. 
4

) 

+J Depoimento de Joao Silvino de Faria. 

++ Depoimento de Sebastiao Manuel Mendes 

+s Depoimento de Maria de Lurdes Bonilha. 
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A na Folia foi importante tambem para atenuar as repressoes da 

Igreja e das autoridades policiais, que ocorreram com bastante freqtiencia nos anos 70. 

Todas as Companhias de Reis recem formadas na cidade eram obrigadas a solicitar 

autoriza<rao de algumas par6quias e uma autoriza<rao oficial na Prefeitura Municipal. Essa 

autoriza<rao, na forma de urn memorando emitido pela Assessoria de Turismo, permitia que 

os grupos desfilassem pelas ruas da cidade no perfodo natalino, ressaltando que 

desempenhavam uma fun9ao que tinha sentido e objetivo turfstico-religioso, sendo 

obrigat6rio o porte desse documento. 

Perante os poderes publicos, a presen9a feminina nas Folias refor<rava 

principalmente o carater familiar, tradicional e religioso, sendo que os grupos que eram 

guiados por bandeireiras raramente eram parados pelos policiais, ao contrario dos que eram 

estritamente masculinos. 

Do ponto de vista dos grupos de folioes, essa presen9a foi fundamental no que se 

refere a disciplina, indispensavel para o funcionamento do trabalho devocionaL Os 

depoimentos de Jose Rodrigues de Faria e de Maria Concei9ao Reis de Faria enfatizam a 

importancia da participa9ao feminina na Folia: 

A Bete elafaz o mesmo papel do meu pai. A Bete na nossa companhia ela que e 

a chefe, ela comanda tudo. Porque no ano que meu pai faleceu, ela falou 

assim: 'olha, eu vou ajudar voces'; af naquele dia ela passou a ser a 

bandeireira e a nossa chefe. De maneira que no grupo as vezes quando ela ndo 

td, o grupo tambem nao se sente muito legal emfalta dela. Porque eo Lugar do 

meu pai que ela td ocupando. E prd nos foi ate uma vantagem, porque no 

comer;o, ate que formou outra companhia, porque eles gosta de beber e a Bete 

cortou. Entao a Bete, como ela cortou, eles jizeram outra companhia, prd eles 

beber a vontade. Entao a deles o chefe e homem. Quando acaba a Folia eles 

pode beber, mas acontece que a nossa, em trabalho nao tern bebida. (. .. ) As 

mulher tern muita import{incia porque e mais disciplina que a gente tern, a 

gente e mais vigiado, etas pega no pl E outra, se elas td acompanhando, e 

born, sabe porque? Que c'is vezes voce passa numa casa tern aquelas mor;as, as 

mulheres: 'ai que vontade de acompanhar, mas s6 tern homem, eu nao vou ·. 

Entao, se td vendo as mulheres ali junto, etas puxa as outras e vai prdfrente.
46 

~ 6 Depoimento de Jose Rodrigues Faria. 



Eu desde pequena que eu jci conhecia Folia> Mas n[io lembmva muito hem, 

porque a gente era muito pequena. Desde Minas que eu lembro do meu pai, do 

finado meu pai, os meu avos jci era, mas s6 que era bern diferente que eu ntio 

consigo lembrar muito mais como e que era. E depois sempre morava no 

Parana, e eu sempre via cantar, e toda vez que cantava, era epoca deles 

cantar, eles passava em casa, e minha mr.Ie sempre recebia. Eu sempre 

adorava, sempre gostei. E agora depois eu conheci ele em Folia de Reis, a[ a 

gente casou, todo ano ele sa[a, eu sa[a junto tambem. E aqui tambem, todo 

Lugar que dd prd mim ir, eu vou. Mesmo cantar, acompanhar. Sempre todo ano 

vern as Folia de Reis almo9ar em casa. entendeu. Eu acho que tambem serve 

prd eles ficar mais forte, porque a gente dd um apoio. Quando tern excurscio, 

quando tern que vai na Aparecida do Norte, entc1o sempre eu procuro ir em 

tudo. E eu gosto, chego lcl e fico prestando aten~,;'c7o em todas as Companhias, 

porque lei no Tambau e muita Folia de Reis. Entlio, as vezes eu no mesmo 

instante que eu to ld junto com eles. que eles tc1o ensaiando. tdo ajlnando 

instrumento, mas no mesmo instante que eu ld eu jd to ld onde td a festa. Eu 

jd to ld prestando aten~,;·do, ali eu sei donde que uma e, da outra ... ( ... ) as 

mulheres ajuda organizar as coisas, organizar a festa, mesmo trabalhar na 

festa. Mesmo prd cantar, tern muita mulher cantando.-+
7 

Eu cantava de contra-mestre. Cantei muito tempo, Nossa Senhora! Cantava e 

tocava reque. (. .. )As mulheres pode acompanhar, o respeito eo mesmo. Esses 

folicio meu respeita todo mundo. E depois: eu to no meio, eu dou a ordem. 
48 

47 Depoimento de Maria Conceiyao Reis de Faria. 
48 Depoimento de Maria de Lurdes Bonilha. 
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Alem de assumir a funs;ao de bandeireiras, chefes dos grupos, cantadoras e 

tocadoras de instrumentos, as mulheres continuam com a tradicional funs;ao de organizar o 

momento mais importante para os foli6es, que e a festa da chegada. 

E as mulheres que incentiva. Principalmente numa chegada de Reis, igual foi 

aqui em casa, as mulheres que cuidou. Minha esposa, minha mr.:le, minhas 

filhas ... Entao e nessa parte que as mulheres aparece nas Folias de Reis, porque 

ali vem as coisas de comidas e tem que ser etas que cuidam, sabe distribuir. E 
o que dd apoio prd gente. 

49 

N6s cuida da Folia. A gente se prepara, eles tao andando, as vezes fala: 

'olha, voces prepara o almor;o, porque hoje vai ser o almor;o aqui '. Entao a 

gente jd vai preparar o almor;o, que eles vem almor;ar. Af chama um, chama 

outro, que e bastante comida que faz. Entc7o a gente prepara tudo e faz. Faz as 

~ 9 Depoimento de Jose Aparecido Dias. 



roupas tambem; agora esse ano vai ter rm!ga nova, porque essas daf jd tao 

meia desbotada, entao vaifazer roupa nova.) 

Esse ano nos fizemos a lista do mantimento que arrecadou. Tem que anotar 

tudo que ganha. Foi cento e vinte quilos de arroz, dezoito quilos de feijc.7.o, vinte 

e dais de macarrao, api.car foi doze quilos, seis de farinha de mandioca. 0 oleo 

era doze litros de oleo, a gente usou prd temperar as batatas. Foi quarenta 

quilos de batatinha que nos usamos nafesta. 
51 

89 

Algumas Companhias de Reis, no dia da festa da chegada, realizam urn ato 

dramatico da visita das pastorinhas e dos anjos, e esses personagens sao representados pelas 

mo~as jovens: 

0 meu avo e o 'seu' Pedro que pediram prri gente vestir de pastorinha. Se 

quisesse, nao era obrigado. 0 'seu' Pedro sempre falava assim: 'uma hora eu 

tinha vontade de fazer de pastorinha, mas ncio tem roupa, nao td tudo pronto'. 

Af ele explicou que tinha que fazer os mantas e foi um corre-corre. A minha 

avo tinha uns tecidos a{ guardado de corte de camisa, e todo mundo ajudou.
52 

50 Depoimento de Santina Marciana Dias. 
51 Depoimento de Marilda Aparecida Dias Frois. 
52 Depoimento de Juliana Aparecida Dias. 
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Uma fun~ao recente nas Folias Reis, que ficou a cargo das mulheres, e a de registrar 

fotograficamente o ritual. Em todos os grupos pesquisados, atualmente sao as mulheres que 

fotografam, e em geral sao homens que manipulam as cameras de video. A maior parte das 

fotos que compoem essa pesquisa foram feitas por mulheres: esposas, filhas, netas, 

sobrinhas e noras dos foli6es.
53 

53 No capitulo seguinte sera feita uma descriyao mais detalhada de cada grupo de Folia de Reis pesquisado eo 

papel das mulheres. 
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2.4- 0 povo inventa ... 
54 

Embora o processo de transmissao das Folias de Reis vise tambem a continuidade 

dessa cultura atraves das gerac;oes, e seja vista de fora do grupo como marcado por uma 

tendencia de manutenc;ao e reproduc;ao das tradic;oes, funcionando como urn conjunto 

unificado, isso nao corresponde a realidade. Existe uma constante produc;ao inovadora que 

traduz e gera mudanc;as. Essas inovac;oes vao sendo introduzidas pelos indivfduos que 

assumem as fun<;oes de mestres, bandeireiros, palhac;os e folioes em geral. 

Numa cultura oral, os mais jovens aprendem ouvindo os mais velhos e tentando 

imita-los. 0 que eles aprendem nao sao textos acabado, mas urn vocabulario de formulas, 

motivos e as regras para a sua combinac;ao, como uma especie de gramatica poetica, que 

facilitaria a capacidade de improvisa<;ao A improvisac;ao permite uma margem de criac;ao 

individual dentro da produc;ao coletiva, pois se urn indivfduo produz inovac;oes apreciadas 

pela comunidade, elas serao imitadas e passam a fazer parte do repertorio coletivo da 

tradic;ao. Se as inova<;oes nao sao aprovadas, desaparecem, pois o grupo seleciona ou 

d 
- , , I 55 escarta o que nao e memorave . 

Apesar de todas as inovac;oes possfveis, decorrentes tambem da participac;ao desses 

grupos Folias de Reis em uma sociedade urbana que permite maior acesso as informac;oes e 

novidades, existe uma concorrencia pela manutenc;ao da continuidade da memoria coletiva. 

As pessoas que participam dos grupos de Folias de Reis enfocados possuem diferentes 

origens geograficas, vivenciaram o processo migratorio em diferentes momentos e de 

formas diversas, foram se inserindo na sociedade urbana sob condic;oes variadas. 

Consequentemente usaram recursos multiplos para a reorganizac;ao da Folia na cidade, a 

qual envolveu sobretudo urn trabalho de negocia<;ao de memorias. Os indivfduos 

constroem suas memorias a partir das relac;oes vividas no interior do grupo social do qual 

participam e esse grupo nunca permanece o mesmo, fixo e imutavel nas diferentes epocas e 

lugares. As imagens - individuais e coletivas - do passado sao recriadas e atualizadas a 

. d f - d 56 
partir as trans ormac;oes o presente. 

54 Extrafdo do depoimento de Genesio Machado da Silva. 
55 Ver BURKE, Peter. A cultura popular na idade moderna, p. 166 
56 Ver HALBWACHS, Maurice. A memoria coletiva, pp. 25-52 
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A memoria coletiva, fruto das interac;oes e vivencias das diversas mem6rias 

individuais, gira em tomo de uma estrutura fixa, que eo modo de estar no mundo, de ser, 

de agir do grupo: elementos que caracterizam a identidade coletiva. 0 que garante a coesao 

e que as variac;oes girem em tomo de uma estrutura fixa. Por isso, em todos os grupos 

pesquisados, essa estrutura fixa e a mesma, e usando os terrnos dos foli6es: todas as Folias 

seguem o mesmo fundamento, mas cada grupo tern o seu sistema, decorrente dessas 

variac;oes, e os foli6es podem mudar de Companhia se adaptarem-se melhor ao modo de 

trabalho do outro grupo. 



Capitulo 3 

Eternos viajantes 

Os tres Reis veio de Ionge 

Cansado de viajar 

Batendo de porta em porta 

E os dono da casa saudar i 
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0 estudo da constrw;ao e transmissao das mem6rias das Folias de Reis nao pode ser 

restrito ao momento do ritual, porque a representa<;ao dramatica da Folia e uma 

manifesta<;ao simb6lica permeada por rela<;6es sociais que foram tecidas no cotidiano de 

urn passado rural, urn universo onde cren<;a e trabalho estavam indissociaveis. Para 

en tender como essa pratica coleti va foi recriada e importante perceber como foram e sao 

forjados os elos de liga<;ao entre as pessoas que a sustentam em urn cotidiano urbano 

caracterizado por tempos e espa<;os fragmentados. 

A maior parte dos folioes de Reis que hoje esHio em Campinas, apesar das 

diferentes procedencias regionais, possuem em comum a experiencia de ter vivido, ate os 

anos sessenta, em agrupamentos rurais na condi<;ao de sitiantes, parceiros, meeiros ou 

colonos de pequenas fazendas: 

t Quadra cantada por Jose Rodrigues de Faria. 
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Adelino e llda tinham em Lontra, perto de Montes Claros no 

Estado de Minas, moraram em Adamantina, em Lucelia e depois vieram para Campinas. 

Alcides e de Fernand6polis, na verdade urn distrito de Fernand6polis chamado LusWmia. 

Genesio e de Muzambinho, mas nasceu em urn arraial chamado Mo\(ambo. Roque, Julia, 

Manuel, Joao Silvino e os outros parentes sao do bairro rural Santa Quiteria em Caconde. 

Samuel trabalhava na lavoura em Jau. Joao e de Gauaranesia. Santina e Jose vieram de Sao 

Pedro da Uniao, Estado de Minas. Joao Marcelino veio de Terra Roxa, comarca de 

Pitangueira, no Parana mas nasceu em Livramento na Bahia. Manuel Atanasio e de 

Pernambuco, morou em Goias, depois em Capelinha do Norte e em Araguari no Estado de 

Minas. Ana Rita e nascida em Montes Claros, mas foi criada em Irere, perto de Londrina. 

Satumino veio de Monte Santo de Minas. Jose e de Pouso Alegre. Joao Pereira e de 

Londrina. Maria e Albertina sao de Garanhuns, estado de Pernambuco. Maria Rodrigues e 

de Pavao, uma cidadezinha perto de Te6filo Otoni. Hugo e de Alterosa, Minas Gerais. 

Luzia e do Alagoas, mas foi criada no Parana. A Januaria de Jesus veio da Bahia. Joao 

Faustino e do Norte de Minas. Francisca veio da Paraiba eo Ataliba e mineiro de Santa 

Rita do Sapucaf. Joao Balduino e de Machado, no Estado de Minas, mas foi criado em Sao 

Jose do Rio Pardo. Joao Saraiva nasceu em Adamantina, no Estado de Sao Paulo, mas a 

mae e de Guaxupe e o pai de Barra Mansa, Estado do Rio. Josino Pereira e de 

Jequitinhonha, Minas e foi criado la, mas foi criado tambem na antiga Agua Preta, estado 

da Bahia, quase divisa com Minas. Sebastiao e Lucia sao de Cabo Verde, Minas. Pedro, 

cujo apelido e Goiano, nasceu em Muzambinho mas foi para Goias antes de chegar em 

Campinas. Jose Aparecido e Santina vieram de Sao SebastHio do Parafso. Jose Rodrigues 

nasceu em Carbonita, comarca de Diamantina, mas foi para Cascavel no Parana onde se 

casou com a Concei\(ao, que e de Montes Claros. 

A estrutura basica da sociabilidade rural - seja no Estado de Sao Paulo, em Minas 

Gerais ou na Bahia - sao os grupamentos de famflias numa rede de vizinhan\(a, os quais 

recebem diferentes nomes dependendo da regiao: patrim6nio, povoado, arraial, vila, bairro 

ou simplesmente ro9a. 

Considerando a similitude na organiza9ao da vida nesses grupamentos rurais, nos 

quais se originaram as Folias de Reis existentes hoje em Campinas, recorri a algumas 
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pesquisas na area da Sociologia Rural, que fornecessem urn suporte para a compreensao da 

fun<;ao social da religiosidade popular em grupamentos, dentro dos quais as rela<;6es de 

ajuda mutua, as rela<;6es de compadrio e a participa<;ao nas festas religiosas eram 

importantes fatores de integra<;ao? Essas rela<;6es, de certo modo, suplantavam as 

diferen<;as de nfvel econ6mico nas lembran<;as que as pessoas trazem da vivencia no lugar 

de origem. Nelas ha pouca referencia a essa distin<;ao e, mesmo onde ela aparece, pode-se 

perceber a tendencia igualitana desses grupamentos, nos quais 0 prestfgio e adquirido mais 

pelas qualidades pessoais do que pela posse de bens materiais. 

Consultando Pereira de Queiroz (1973) e Mello e Souza (1973) pode-se perceber 

atraves de suas pesquisas que nas zonas nao invadidas pela agricultura de exporta<;ao nem 

pela agricultura comercial havia realmente pouca diferencia<;ao social entre pequenos 

fazendeiros, sitiantes e parceiros, e que essas camadas compartilhavam a mesma 

rusticidade em termos de tecnicas e o mesmo tipo de vida, muito simples, em termos de 

consumo, situa<;ao que foi gradativamente alterada com a influencia da economia 

capitalista. 

E importante enfatizar que na presente pesquisa, ao se adotar a metodologia da 

hist6ria oral tematica, a enfase de todos os depoimentos esta na Folia de Reis e em 

nenhum depoimento, a diferencia<;ao social entre fazendeiros, sitiantes e empregados 

aparece como dificuldade para as Folias de Reis. 

Ao contar sobre o come<;o da Folia na epoca em que eram sitiantes e moravam no 

bairro rural de Santa Quiteria em Caconde, Joao Silvino de Faria e Roque Jose de Faria 

2 As relas;6es de compadrio entre a populas;ao rural brasileira foram explicitadas por Lucila Brioschi: "Pelo 

ato do batismo, a crians;a, alem dos pais biol6gico, passa a contar com os pais espirituais - os padrinhos. 

Estes tornam-se responsaveis pela educas;ao moral e religiosa do afilhado. Em caso de morte ou ausencia dos 

pais, essas obrigas;oes vao alem da protes;ao espiritual, estendendo-se aos cuidados com a sua sobrevivencia. 

Por sua vez, os afilhados devem respeito e consideras;ao aos padrinhos, como reconhecimento de sua 

autoridade. A importancia atribufda a relas;ao entre padrinhos e afilhados ultrapassa, pois, o seu significado 

religioso e a instituis;ao compadrio passou a marcar grande parte das relas;6es sociais. As arnizades, o 

parentesco, a posis;iio social dos indivfduos, eram fatores que pesavam na escolha dos padrinhos. 0 

compadrio tornou-se pois, urn sistema de relas;oes espirituais que emana da Igreja, e uma instituis;ao social 

integrada e que faz parte da vida cotidiana dos brasileiros. A importancia do compadrio no conjunto das 

praticas sociais da populas;ao brasileira e muito antiga e ainda permanece entre segmentos mais tradicionais 

da populas;ao. A sua forte presens;a foi constatada ainda no seculo XX entre sitiantes tradicionais no Estado 

de Sao Paulo. Nessa populas;ao, o compadrio foi percebido como urn refors;o das relas;6es de parentesco e 

mais ainda dos las;os de vizinhans;a. As escolhas dos padrinhos exprimem muito das sociabilidades locais." A 
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explicitaram as relas;oes de proxirnidade que podiarn se estabelecer entre as diferentes 

carnadas sociais que cornpartilhavarn o rnesrno espas;o da sociabilidade: 

E quando tomamos conhecimento da Pastoria de Menino la na nossa terra, e 

urn senhor de Minas chamado ... Artur Bitencurte, mais ou menos isso a(. 0 

seu Artur foi trabalhar la como empregado, trabalhava la pro pessoal la. 

Pessoa muita chegada, convocou la pra ir la, fazer o ensaio da Pastoria de 

Menino que ele ja conhecia la em Minas. A( o pessoal concordaram, ele 

mostrou la como e que fazia, e a( comer;ou. Com a ajuda dele comer;ou a 

Folia de Menino que o nosso pessoal niio tinha conhecimento disso a(. 
3 

Em 1942 n6s passamos na casa de umfazendeiro com a Folia e doisfoliiio foi 

pousar na casa do filho dele que era casado e morava pertinho. E a( o rapaz 

falou pra ele assim: 'pode dormir a vontade que eu vou levantar cedo, que 

amanhii n6s tern o mutiriio de capinar milho '. Mutiriio e assim: junta bastante 

gente pra fazer um servir;o s6, ne? Entiio, 'n6s tern o mutiriio pra capinar 

milho, mas ... voce pode ficar dormindo. N6s vamos pegar cedo, pra sair com a 

tarefa. ' Era de tarefa ... Quando ele levantou, voce precisa de ver a ror;a, 6 ... 

era s6 enxada que parava. Quando foi na hora do almor;o todo mundo ja tava 
. d ' 4 ;unto enos. 

Adelino Gons;alves de Souza e llda Silva de Souza explicararn como as praticas de 

auxflio mutuo estavarn indissociaveis das atividades ludico-religiosas ern Lontra, que fica 

perto de Montes Claros, no estado de Minas Gerais: 

llda: La no nosso Iugar plantava ror;a, cada um tinha a ror;a deles e botava 

gente pra trabalhar, pra limpar, pra quando chegasse o dia vinte e quatro ja 

ta tudo pronto o servir;o deles. 
5 

Adelino: Fazia um mutiriio, que nem eles fala aqui. E juntar numa ror;a de 

um, carpir, depois vai passando na outra, ate acabar tudo, ne. E a( agora a 

turma ia sair na Folia, a ror;a tava tudo limpinha, ia folgado, ne. Niio ia 
6 

pensar na ror;a com mato. 

Apesar da nos;ao de pertencirnento a urn Iugar e a urn grupo, urna parte consideravel 

dessas populas;oes tinha urn estilo de vida itinerante, ocasionando consecutivos abandonos, 

por parte de algumas farnflias, das regi6es desgastadas e a aproprias;ao de novas areas para 

autora cita FUKUI, L. F. G. Sertiio e Bairro Rural. Ver BRIOSCHI, Lucila R. (e al.) - Entrantes no sertiio do Rio 

Pardo: o povoamento da freguesia de Batatais - Seculo XVIII e XIX, p. 261 
3 Depoimento de Joao Silvino de Faria. Em outro momento da conversa, nao registrado em gravador, Joao 

Silvino acrescentou que 'seu' Artur trabalhava de ambulante, ou seja, temporariamente em cada sftio. 
4 Depoimento de Roque Jose de Faria. 
5 Depoimento de Ilda Silva de Souza. 
6 Depoimento de Adelino Gon~alves de Souza. 
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o reinfcio do cultivo.
7 

Entao, tradicionalmente os grupamentos rurms eram abertos e 

receptivos as novas famflias, sendo que a incorporas;ao dos recem-chegados dependia 

principalmente do envolvimento nas festas religiosas e no trabalho coletivo. 

A composis;ao intema de tais comunidades era, portanto, variavel, resultado das 

constantes migras;oes familiares, mas apesar disso eles "constituiram estruturas 

consistentes e duraveis" e fomeciam a essas pessoas urn sentimento de pertencer a urn 

grupo. Nao necessariamente a urn lugar, porque "o bairro era uma unidade social m6vel no 

espas;o geografico brasileiro ( .... ) e embora ocupando lugar geografico que se pode 

determinar com precisao, o bairro nao esta nele implantando de modo imutavel." (PEREIRA 

DE QUEIROZ, 1973, p. 51 e 54) 

Esses grupos tinham como caracteristica, portanto, a construs;ao do espas;o social 

enquanto urn lugar efetivo de praticas coletivas elaboradas ao longo do tempo: o trabalho 

do dia a dia, os conhecimentos sabre a natureza, os modos de troca com o sagrado, as 

taticas de sobrevivencia. 

Sea Folia de Reis, seguindo a tradis;ao tinha uma epoca certa: de 24 de dezembro a 

6 de janeiro e a produs;ao dependia das condis;oes da natureza, na medida em que nao 

tinham recursos tecnol6gicos como a irrigas;ao, entao a condis;ao necessaria para que todos 

pudessem participar da realizas;ao da festa, era a organizas;ao de mutiroes, para nao haver 

prejuizo nas atividades agricolas. E esse principia era o mesmo para as festas juninas, 

conforme explicou Roque Jose de Faria: 

Na ror;a, o arroz plantava em novembro ou dezembro para colher em abril. 0 

milho plantava em agosto, e colhia em dezembro. Depois que terminava a 

Folia plantava o feijiio e colhia e abril ou maio. Em agosto plantava a batata 

e colhia em novembro. Tudo depende da chuva, porque tern as planta das 

7 Pereira de Queiroz ao apontar a importancia sociol6gica desta camada de pequenos proprietarios rurais 

esclarece que em 1950 ainda havia uma grande quantidade de pequenos proprien:irios e lavradores vivendo do 

produto da policultura de subsistencia. "Enquanto as grandes monoculturas de exporta~ao nao cobriam senao 

quatro milhoes de hectares em 1950, as pequenas culturas de subsistencia se estendiam pelo menos por 

quatorze milhoes de hectares no pais. ( ... ) Alem disso, a passagem de proprietario a arrendatario ou a 

parceiro e freqtiente, e se efetua em geral mais de uma vez durante a vida do lavrador. Pode trabalhar durante 

certo tempo nas terras de urn vizinho e voltar a cultivar urn pouco mais tarde a sua. Deixada em descanso 

durante certo perfodo, a terra recobra fertilidade e da colheitas mais abundantes. 0 cansa~o do solo cultvado 

durante largo tempo sem nenhum cuidado; a existencia, ao !ado de sua propriedade, de outra com terras 

ainda incultas, deterrnina muitas vezes tal comportamento. Ver PEREIRA DE QUEIROZ, 0 campesinato 

brasileiro, pp. 49-50. 



aguas e as planta da seca. Tem aquelas que planta em setembro, e colhe em 

dezembro, as vezes planta em agosto, depende tudo da chuva, porque naquela 

epoca niio tinha irrigariio. A festa junina era depois da colheita da seca e 

depois as foliiio reunia para rezar o terra cantado. 
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Ravia, portanto, uma intrfnseca liga9ao entre o calendario religioso e o da produ9ao 

agricola, resultando em duas festas principais, as juninas e as de Reis, encerrando e 

comemorando a fartura de dois ciclos produtivos. 
8 

As festas de Reis, que interessam a essa pesquisa, comemoravam a colheita das 

plantas da seca; sendo que o dia da chegada marcava o encerramento do ritual e o 

recome9o do cotidiano, tempos distintos e complementares, cuja continuidade era 

garantida pela certeza da Folia no ano seguinte. 

0 tempo da Folia estava garantido, o que nao podia estar certo e se sairiam com os 

mesmos foli6es no ano seguinte. Talvez seja por isso que todos expressem a mesma 

melancolia ao se referir a festa da chegada que paradoxalmente e 0 dia da despedida da 

bandeira e dos companheiros: e triste porque a gente niio sabe se vai encontrar todos 

foliiio tudo de novo.
9 

De fato, o tipo de vida dessas comunidades rurais vinha sofrendo altera96es desde o 

come9o deste seculo com uma ocupa9ao mais sistematica do territ6rio a partir da divisao 

das melhores terras entre os grandes proprietarios, respondendo aos interesses politicos e 

economicos dominantes. Como conseqtiencia os pequenos proprietarios e os meeiros 

tiveram poucas altemativas: foram expulsos, ficaram ilhados ou foram incorporados na 

situa9aO de agregados dos grandes fazendeiros. Essa ultima altemativa deixou de ser 

interessante para os fazendeiros, principalmente com o novo estatuto do trabalhador rural 

em meados dos anos 60, obrigando a extensao dos direitos trabalhistas ao homem do 

campo. Uma das conseqtiencias foi o aparecimento dos b6ia-frias, na medida em que 

deixou de ser interessante para os fazendeiros arcar com os custos da rela9ao de trabalho 

para manter trabalhadores permanentes e agregados nas fazendas. 

Antonio Candido faz uma descri9ao e analise dessas altemativas principalmente 

sobre a situa9ao dos meeiros, os que ficaram ilhados, mostrando que todo esse processo 

8 Ver PEREIRA DE QUEIROZ, M. Isaura. "Calendario religioso e festas na antiga civilizayiio caipira do Estado 

de Sao Paulo". 



99 

nas que sempre esteve presente, 

popula<;oes brasileiras mais pobres.
10 

Nessas migrac;;:oes recentes grupos se 

movimentam em busca de zonas pioneiras, principalmente no Estado do Parana ou em 

busca centros urbanos, onde havia concentrac;ao industriaL 

Essas pessoas que viveram e ainda vivem na busca de lugares que propiciem os 

meios de sobrevivencia, contam que vieram para Campinas porque: 

A mudou porque, voce sabe, o Estado de Minas e urn Lugar pobre. 

Entao vinha ficando dificil, e naquele tempo a turma 'eh, vamos 

embora pra Sao Paulo, porque la n6s rasta dinheiro com rastelo ', mas era 

d . h . Il a turma pensava que era m etro. · 

Carnpinas naquele epoca tava com negoczos, servit;;os. Neguinho dava uma 

batida na poeira da calt;;a. tava empregado. Mostrou na mao. era carteira 

urn mapa da trajet6ria de quatro grupos de 

enfocados nesta pesquisa, foi possivel perceber que U.IJ'"""'" 

de origem para Campinas. Os outros. 

Reis em Campinas, 

de urn grupo 

das regioes 

expulsoras 

oeste 

cerca de quinze anos numa situac;ao nomade entre o Parana, Goias, 

Sao Paulo, antes de chegar ern Carnpinas. 

Rosana Baeninger, ao reconstruir historicamente os 

Campinas, apontou que a partir dos anos 50, a cidade apresentou urn 

nos educacional, e de saude, 

populacionaL A parte dos rnigrantes que chegararn em 

do Minas Gerais, ernbora nos anos 70 a rnaior parte tenha 

uma grande populac;ao proveniente 

suas andanc;;:as, ern grandes grupos ou de familias 

entre outros costumes, a devoc;;:ao ao Santo Reis, 

9 Depoimento de Satumino Francisco. 

w Ver MELLO E SOUZA, Antonio Candido, Os 
11 Depoimento de Jose Rodrigues Faria. 

Depoimento de Sebastiao Manuel Mendes. 
13 Ver BAENINGER, Rosana. Espar;o e tempo em 

pp 

do Rio p. 

para 

positivo 

contingente 

erarn procedentes 

do Parana, 

esses rnigrantes 

ao de ser 

industrial 
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itinerante, na medida em que se consideram descendentes dos Tres Reis e devem continuar 

a sua missao na procura pelo Menino Jesus: 

Os povo vai mudando, vai indo embora. As vezes os folic1o muda, aqueles foliiio 

da gente muda. Santo Reis sempre manda outro. Entc7o chega outro e vai 

continuando, e a mesma coisa. Quem tem a bandeira, ela niio pode parar.
14 

Reis viajantes, folioes itinerantes, na inacabavel viagem entre tantos Estados, alguns 

grupos de Folia da regiao de origem se perderam e outros se formaram. Mas os folioes, com 

os antigos companheiros ou reorganizados em novos grupos rememoram anualmente o giro 

da bandeira - que simbolicamente sempre volta ao ponto de partida - mantendo a 

caracteristica da sociabilidade rural de funcionar como sistemas abertos, permitindo exodos 

e imigra<;:6es, desde que os novos integrantes passem a participar de maneira efetiva na vida 

da coletividade. 

0 foliiio, atem de ser um foliiio e um devoto e um companheiro. Entiio se eu 

entro numa folia, e me apresentei: 'sou fulano de tal'. Quando comecei a 

cantar, parecia que fazia cinqiienta anos que eu cantava com eles. Porque e a 

14 Depoimento de Jose Rodrigues de Faria 



mesma linha. A ~inica diferenp:J e a toada, uns canta num ritmo, ou no outro, 

uns e mais lento ... Mas e tudo uma irmandade. 0 foliao, nao importa de onde 

ele seja, e bem vindo onde ele chegar. 
15 
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A chegada dessa popula<;ao, necessaria para o desenvolvimento industrial da cidade, 

resultou numa nova forma de ocupa<;ao e parcelamento do solo, expandindo~se os 

loteamentos fora da area urbana. E foram nesses bairros incipientes e ainda sem infra

estrutura, situados pr6ximos as rodovias Anhanguera e Bandeirantes que se fixou essa 

populac,;ao que deu origem aos grupos de Folias de Reis na cidade. 

Na fase inicial de adapta<;ao ao novo ambiente, apesar da expectativa melhoria 

nas condi<;6es de vida, as rela<;6es que se estabeleciam eram fnigeis, decorrentes da 

dificuldade de assimilar e responder as nipidas transformac,;oes, portanto os migrantes 

retomavam provisoriamente, mas com uma certa freqiiencia as suas regi6es de origem ou 

ao lugar onde ainda podiam encontrar parcelas do seu grupo de referenda cultural: parentes 

e conhecidos. Esses retomos aconteciam geralmente nos feriados do final de ano: 

No jim do ano eu ia ttL Todo primeiro de janeiro eu tava lei Que Folia 

dia 25, mas eu entrava de ferias dia primeiro de janeiro, entc1o pegava o 

noturno, jd direto embora. lei vestia a farda de bastic1o, que a turma 
16 

tava esperando. 

15 Depoimento de Joao Leandro Sobrinho. 
16 Depoimento de Genesio Machado da Silva. 
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lembran~as o sentimento de aos momentos de 

a fartura de comida, ao encontro de todos os e conhecidos: 

A nossa chegada ld e muito bonita, ninguem sabe explicar. Com esse dia tinha 

cozinhamento, aquele cozinhamento de tanta comida, dava prd todo mundo. 

Matava parco, matava boi, aquele festao direto. Eles matava boi de arroba e 

botava tudo na festa.
17 

"Conforme as circunstancias, ocorre a emergencia de certas lembrans;as, a enfase e 

dada a urn ou outro aspecto" (POLLAK, 1989, p.8) e a outra face das mem6rias dos migrantes 

mostra que o cotidiano rural passou a ser visto como sofrimento, e o exodo como unica 

ops;ao frente as transformas;oes da realidade: 

Entc1o a gente ld era muito dificil. Af falei: 'Vamos pra Apucarana no Parana, 

La e s6 cafe'. Entao a gente foi formando cafe af pro Parana, e uma famflia 

vem, vai puxando a outra. E quenemo causa de hoje: o Zicao que trouxe nos 

pra ca. As vezes dava saudade e a gente ia visitar a turma, reunia os folic1o, 

mas ld tava tudo desanimado, muito sofrido. Foi quando a gente veio prd cd e 

arrastou quase todo mundo. Voce vai entender, hoje ta quase todo mundo do 

P 
; . 18 

arana aquz. 

A medida que as comunidades rurais esvaziavam-se, concomitante ao povoamento 

das periferias urbanas, as viagens no sentido contnirio ao trajeto migrat6rio escasseavam e 

nos novos espas;os geograficos, embora ainda descaracterizados enquanto cidade pela falta 

de infra-estrutura, foram se restabelecendo antigos las;os sociais, bern como formas de 

solidariedade e ajuda mutua necessanas a sobrevivencia nas condis;oes urbanas. 0 auxilio 

para arrumar urn local de moradia e trabalho para urn parente e sua farm1ia, a ajuda para a 

construs;ao ilegal do barraco em madeira, a organizas;ao do mutirao entre os vizinhos para a 

construs;ao da casa em alvenaria ou a organiza~ao das mulheres para conseguir a 

distribuis;ao da agua nos bairros, sao praticas de sociabilidade constantemente relembradas 

pelas pessoas, ao se referirem a epoca que chegaram em Campinas. 

Ao estabelecer e ampliar essa rede de conhecidos nos locais de trabalho e de 

moradia, essas pessoas que compartilhavam uma memoria sobre urn passado de 

desagregas;ao da sua condis;ao socio-economica e vivenciaram o mesmo projeto com 

17 Depoimento de Adelino Gon<;alves de Souza. 
18 Depoimento de Jose Rodrigues Faria. 



expectativas de urn 

culturais. Embora tenha 

envolvia urn tipo especifico de 

uma rnudanc;a radical daquele fazer cotidiano 

vu'-'""'v e de rela~ao entre as pessoas, para novos habitos, 

adequados a sociedade urbana, as altera<;5es na vida ludico religiosa, do ponto de 

foli6es, foram menos profundas, porque forarn encontradas formas de adapta<;iio, Se as 

exigencias dos novos padroes de produ<;iio e de consurno determinavarn que cada pessoa 

familia saisse de manha para o seu trabalho individual, e s6 retomasse ao final do dia, 

reduzindo o tempo de contato e vicinal diario, por outro lado, as freqtiencias 

reuni6es familiares aos domingos aumentaram. 

Com a aquisi~ao da no<;iio de urn tempo de lazer semanal fora do trabalho, ocorreu 

urn reordenamento da percep<;ao espa<;o-temporal do cotidiano, e os antigos modos 

viver, de relacionar-se corn o trabalho e com o mundo ludico-religioso, ficararn 

concentrados e encontraram formas de expressao sintetizadas nos finais de semana. Alem 

disso, as facilidades de comunica<_;:ao oferecidas pelo novo ambiente: servi<;os de 

e posteriormente o telefone, os constantes encontros entre 

conhecidos espalhados A maior parte das pessoas que 

zona rural, apesar das dificuldades encontradas, enfatizam que a grande vantagem da 

urbana e a facilidade de comunica<;iio. 0 transporte coletivo e usado para o transporte 

e para mandar recados para 

possua aparelhos telefonicos, usarn 

nos trabalhos ou corn 

organiza<;iio da Folia: 

outros bairros; alem disso, embora a maior parte 

essa forma de comunica<;iio, deixando recados 

acreditam que a vida na cidade 

chegada, roteiro, ensaios, etc. 

tenha, na maior parte das vezes, urn \...UJLULIM,. Mesrno que o uso 

produtivo, como por 

rnoradias na cidade, sempre 

ajuntar os povo e alembrar 

vU.i.LL..C<yU.V de urn mutirao, para a constru<;:ao 

Nesse processo 

manuten<;iio de valores 

de Reis. Como parte de urn 

19 Depoimento de Ade!ino 

turma trabalhar arrurnava urn jeito 

, 19 
nosso fa. 

entre a adapta<;iio aos novos padr6es 

retornado urn velho costume: sair com a 

de grupos sociais que nao faziarn uso da 
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os conhecimentos relativos as tradi96es das Folias de Reis foram conservados na memoria 

dos mestres ou embaixadores, que durante as suas andan9as por diferentes regioes foram 

recriando o rituaL Em Campinas reassumindo o seu papel de mantenedores da coesao do 

grupo, v:irios mestres de Folias de Reis lan9aram-se na tarefa de reunir seus antigos folioes 

ou arregimentar novos companheiros, inicialmente nas proximidades das regioes onde se 

instalaram. 

Quando eu vim pra ca em 70, a Folia tinha acabado. Af tinha urn senhor 

chamado Olivino, prima meu, era embaixador, ele teve a ideia de convidar o 

pessoal pra cantar a Folia na casa dele: 'e, vamos la, vamos lembrar daqueles 

tempo velho nos so la ·, chamando urn, outro assim, foi indo, n6s reuniu o 

pessoal na casa dele, comer;aram cantar Folia de Reis. Af ja combinaram de 

pro proximo ano sair, andar com a Folia a[ na cidade. Af comer;ou agregar 

novamente e foi fonnando o gntpo af. Comer;ou, a Folia comer;ou andar, 
. b d . 20 comer;ou smr com a an etra. 

Os verbos sair e chegar, bern como os substantivos safda e chegada', sao 

fundamentais na comunica9ao entre os folioes, porque definem dois momentos importantes 

do rituaL Mas o sentido do verbo sair extrapola o significado de ser apenas urn momento 

20 Depoimento de Joao Silvino de Faria. 



105 

do ritual eo seu sentido abrange a existencia do grupo: a Folia do Castelo Branco niio sai 

mais, ou seja, o grupo se dispersou. 

Sair com bandeira de Reis, significa ter urn grupo de foli6es organizados, cada qual 

desempenhando as suas fun~6es rituais e mais do que isso, expressa a constitui~ao de uma 

rede de rela~6es entre pessoas que compartilham uma experiencia e uma memoria em 

com urn. 

0 Livininho, a Folia ia sair em dezembro, agora ele ja come(:ava ir na casa de 

todos foliiio, somando todo mundo, pedindo a colabora(:iio de todo mundo. 

Ele chegava de noite, inves de descansar, niio! Ele saia e ia em todos os 

foliiio, prd convidar pra F alia no Jim do ana. 
21 

A manuten~ao desta pnitica cultural depende da existencia, ahSm do grupo da Folia, 

de uma quantidade de pessoas dispostas a receber o cortejo que bate as portas de suas casas 

oferecendo o servi~o religioso, tendo como contrapartida algum tipo de oferta para a 

realiza~ao da festa da chegada. Ou seja, cada grupo funciona como uma corpora~ao de 

especialistas em urn trabalho devocional que depende de uma demanda, e a sua maior ou 

menor organiza~ao vai determinar a credibilidade perante a comunidade de devotos, e 

portanto a capacidade de arrecada~ao, o exito da festa e a continuidade da Companhia. 

Em Campinas, desde a chegada das primeiras levas de migrantes, provenientes 

principalmente de Minas Gerais, Bahia e Parana, muitas Companhias de Reis formaram-se, 

algumas continuam proximas da composi~ao original e outras fundiram-se sob a dire~ao de 

urn mesmo embaixador; algumas desapareceram mas permanecem as historias da sua 

existencia e os motivos do seu insucesso. Entre os varios motivos que levam ao 

desaparecimento de urn grupo, dois sao bastante citados pelos foli6es: a falta de uma 

lideran~a forte na organiza~ao do grupo e a rna fe de alguns lideres que visam somente o 

beneficio proprio: 

Eles saiu pra aproveitar dos outros. 0 dinheiro que ele pegou, ele comprou 

foi uma perua pra ele trabalhar. Ele fez s6 um quisuco la no dia da festa. Eles 

pegaram bastante coisa e o dia na festa ele fez s6 um quisuco la pro povo, uns 

21 Depoimento de Sebastiao Manuel Mendes. 



piio sem nada dentro, e na mesma semana ele apareceu com uma perua nova. 

Ai depois ele parou, osfoliiio niio quis mais sair com ele.
22 
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Desde o infcio dos anos 60 havia algumas Cornpanhias de Reis percorrendo as ruas 

de alguns bairros de Carnpinas, principalrnente os que estao localizados na regiao sui, entre 

as Rodovias Anhanguera, Bandeirantes e Santos Dumont: Parque Industrial, Vila Sao 

Bernardo, Vila Castelo Branco, Jardirn Miranda, Cidade Jardirn, Campos Eliseos, Jardirn 

Santa Lucia, Vila Pornpeia, Jardirn do Lago, Jardirn Nova Europa e Parque da Figueira. 

A partir dos anos 70 outros grupos de Folia aparecerarn, concornitante ao 

povoarnento dos novos espa<;os urbanos na regiao do Distrito Industrial ( conhecida por 

DIC) e do J ardirn Ouro Verde. Os folioes rnais velhos lernbrarn que participararn de varias 

Folias (citando inclusive as que nao saem mais), percorrendo esses bairros que constitufarn 

a periferia do municipio onde rnoravarn as pessoas que tinharn vindo de Minas Gerais, do 

Parana e dos Estados do Nordeste, e portanto gostavarn de receber a bandeira de Reis.
23 

A recria<;ao das Folias de Reis na periferia de Carnpinas irnplicou ern urn 

rnovirnento de reorganiza<;ao, de forma que o ritual foi adaptado ao modo de vida urbano. 

Urna das mudan<;as e a seguinte: sendo urna festa popular "cat6lica" do ciclo do Natal, as 

Folias originalrnente davarn o giro de v:irios dias, cantando e rezando ern v:irias casas onde 

recebiarn alimentos e pouso, alern de ofertas para a festa de Santo Reis, que coincidia corn 

a chegada da bandeira ao ponto de partida no dia 6 de janeiro. Ern Carnpinas os foli6es s6 

podern dar o giro nos finais de sernana, portanto, a safda da bandeira e dos foli6es foi 

antecipada para o rnes de novembro ou infcio de dezernbro e a chegada pode acontecer ate 

o final de janeiro. 

Ser foliao e ter algurn conhecimento dos fundarnentos, viver na Folia, o que perrnite 

nao sornente que a pessoa perten<;a a urn grupo, mas transite por outros conjuntos. Os 

pr6prios foli6es tarnbern podern rnudar de grupo, procurando os sistemas aos quais rnelhor 

se adaptarn, passando portanto a participar da produ<;ao da memoria coletiva daquele 

grupo. "Maurice Halbwachs nos anos 20-30, ja havia sublinhado que a memoria deve ser 

entendida tambern, ou sobretudo, como urn fenorneno coletivo e social, ou seja, como urn 

22 Depoimento de Santina Marciana Dias. 
23 Ver Anexo 1: Mapa de Campinas com localizac;ao dos bairros citados. 
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fenorneno construido coletivarnente e subrnetido a flutua<;5es, transforma<;5es, rnudan<;as 

constantes." (POLLAK, 1992, p. 20) 

Entre as varias Cornpanhias de Reis que estao circulando pelos bairros da periferia 

de Carnpinas, rnantive contato corn os integrantes de seis, e acornpanhei sisternaticarnente 

o ritual da Folia de quatro grupos: Cornpanhia de Reis do Parque da Figueira, Cornpanhia 

de Reis do Seu Dilino, Grupo Folcl6rico Carnpinense e Cornpanhia de Reis do Jardirn 

Y eda. A seguir farei urna descri<;ao desses quatro grupos estudados, enfocando 

principalmente o processo rnigrat6rio, a organiza<;ao da Folia ern Carnpinas, as regras 

estabelecidas para o funcionarnento do ritual e a produ<;ao e circula<;ao das irnagens 

fotograficas e videograficas. 

Cada grupo foi construindo a sua trajet6ria particular, constituindo-se enquanto urn 

sistema de rela<;5es corn urna organiza<;ao especifica, definindo os contornos sociais e 

geograficos que o diferenciava dos outros, mas existern rnornentos e espa<;os de interse<;ao. 

Apesar das diferen<;as, eles rnantern entre si urn sistema de relacionarnento que pode ser 

exemplificado: as festas da chegada sao rnarcadas ern datas diferentes para que todos 

possarn participar e rnuitas vezes os rnusicos de urn grupo se juntarn a outro grupo para 

ajudar na cantoria; a Cornpanhia de pessoas de rnaior poder aquisitivo pode pagar urna 

prornessa oferecendo os uniformes, urn alrno<;o ou uma bandeira nova para outra 

Cornpanhia. 

Os grupos de Folias de Reis constituidos pelas pessoas rnais pobres, na sua jornada 

de visitas as casas estao saindo cada vez mais dos bairros contiguos para visitar os foli5es 

que se mudararn, pois essas popula<;5es continuarn o seu processo de rnovirnenta<;ao, 

tendendo a deslocar-se para bairros rnais distantes ou rnesrno para os rnunicipios lirnitrofes, 

dada a inviabilidade de rnoradia ern areas de grande valoriza<;ao. 

0 nornadisrno continua fazendo parte da vida das pessoas rnais pobres e a sua 

cultura sofre constantes arnea<;as, mas mesrno nessa situa<;ao lirnitrofe entre pertencirnento 

e exclusao de urna localidade e de urn grupo, os foli5es continuarn a viagern. 

Porque cada ano a gente cisma de entrar num giro diferente pra conhecer 

mais pessoas. Entiio e assim. E e anotado; cada local que nos passa a ir a 



gente anota. A rua, numero da casa, nome da pessoa, o que a pessoa doou; 

tudo n6s marcamos. Isso aqui que n6s fazemos. lgual esse ano, esse ano n6s 

vamos jazer aquela Vila Tamoio, ld em cima na divisa de Valinhos; ld onde td 

fazendo aquela pista nova que td impedido. Ali e um povo muito pobre, ne. A 

gente vai passar, porque os Reis ele sempre gostou de ir nos lugares mais 

dificil. Ele niio vai assim aonde s6 tern rico, niio. Ele vai e no lado dos 
24 

pobres. 

24 Depoimento de Jose Aparecido Dias. 
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3.1. Companhia de Reis do Parque da Figueira 

- Dona, ace ita a bandeira de Santo Reis .7 E uma vis ita. 

- Eu gosto muito da Folia, mas .. das vez e dij1cil voces voltar? 

- Nos niio volta mesmo; a bandeira niio pode voltar. 

- Eu niio sei ... 

- Patroa, td bonito? Entiio dd uma leitoa, umfrango ou urn cabrito. 

- Ah, se eu tivesse ... 
1 

A Companhia de Reis do Parque da Figueira, como e registrado na Prefeitura o 

grupo de Samuel Bonilha, e constituido pela esposa, Maria de Lurdes Bonilha, filhos, 

genros, noras, netos e varios folioes originarios de diferentes regioes do Brasil, em sua 

maioria negros. 

1 Dialogo entre o bastiao e uma dona da casa, no dia 07.12.1 no Jardim Aorence 
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0 dos anos 60, instalando-se no Parque sem 

ter referencias parentes ou conhecidos do lugar de origem. Foram os pnmeiros 

moradores do Iugar, tendo inicialmente alugado urn barraco no bairro adjacente, o Jardim 

Nova Europa. 

Eles niio falam do passado anterior a vida em Campinas e as lembrans;as dessa 

epoca sao expressas de maneira incompleta, ao contnirio dos lideres dos outros grupos nos 

quais o passado e incessantemente relembrado transformando-se em ponto de referencia 

para estruturar a memoria pessoal e coletiva. A unica lembrans;a antiga verbalizada por 

Samuel e que ld pros Noroeste tinhafandango quando eu era crian<;a, mas esqueci ... 

Durante as varias entrevistas e outros momentos de contato. o meu interesse 

enfatizou a questiio do passado pessoal e coletivo dedicado ao tempo e ao lugar onde se 

situava a origem da Folia de Reis. No decorrer do trabalho percebi, porem, que as Folias de 

Reis de Reis niio faziam parte dos seus costumes anteriores a migras;iio, e somente quando 

chegaram aqui em Campinas formaram a Companhia. Eles niio podiam responder as 

indagas;oes reivindicando uma experiencia que niio existia: urn passado de Folia de Reis. 

Considerando que o fio condutor de todas as entrevistas era a origem das Folias de 

Reis, e esse casal lidera urn grupo que se identifica como portador dessa tradis;iio, a ops;iio 

para eles foi elaborar o 'esquecimento'. 0 'esquecimento' na realidade significando o 

silencio, era uma condis;iio para a manutens;iio da comunicas;iio entre pesquisado e 

pesquisador? Ou seja, entrar para o rol dos grupos de Folia pesquisados era importante 

para urn grupo que encontrou a sua coesiio na recrias;iio dessa tradis;iio, a partir da 

experiencia de diferentes pessoas. 

Percebi entiio, o quanto a pesquisa poderia ser enriquecida se percebesse o processo 

de invens;iio de uma tradis;iio, a partir da experiencia de diferentes pessoas que contribuiram 

para a constituis;iio e formalizas;iio de uma memoria coletiva. 

Logo que chegou em Campinas, o casal comes;ou a acompanhar uma Folia de Reis 

no Jardim Nova Iorque, para cumprir uma promessa, e depois resolveram criar uma 

Companhia, convidando os vizinhos do bairro e urn embaixador chamado Jose 

Gumercindo. 

2 Ver POLLAK, MicheL "Memoria, esquecimento, silencio", p. 13. 



fa comer.;amos perguntar pra um, perguntar pra outro se queria sair com a 

gente e todo mundo topou de sair, tudo os vizinhos gostam. Ai foi comprando 

instrumento. algum deles tinha instntmento, trazia; e a gente juntou os foliclo e 

fonnou a Companhia. Enuio saiu sete anos cumprindo promessa. Af como eu 

alcancei muita coisa boa nesse sete anos, aquele embaixador mudou para 

Minas, entcio arntmamos outro embaixador e continuamos com a devor.;Gio. 

Estamos a[ ate hoje com a Folia. desde 
3 

lll 

A maior parte dos folioes que fazem parte desse grupo niio vern da mesma regH'io, 

mas todos tern em comum a vivencia da Folia em seus lugares de origem. Alguns folioes 

estiio no grupo desde o inicio e trabalharam juntos na constru~iio desses la~os. Esse e o 

grupo mais aberto e o sincretismo esta presente em todos os nfveis - religioso, cultural, 
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regional, racial ~ sendo reconhecido conscientemente e afirmado por todos como tudo e a 

mesma corrente. Desconsiderar as diferen~as para considerar-se parte de urn grupo que se 

empenha em construir uma memoria coletiva e uma das estrategias para garantir a 

identidade de pessoas que viveram o mesmo processo de exclusao e por terem "elementos 

constitutivos comuns em suas vidas, deveriam sentir-se como pertencentes ao mesmo grupo 

de destino, a mesma memoria" (POLLAK, 1992, p. 205) 

Aqui era tudo mato, tudo mato. Quem abriu aqui a vila jomos nos. Nos, esse 

povo da frente, essas duas casas na frente ali, que ab riu aqui. E jazia assim, os 

cordc7o assim, pra jazer barraquinho la no fundo, no mato. Af foi que a gente 

comer;ou abrir a vita. urn fazia urn barraco aqui, outro jazia outro barraco ali. 

Agua niio tinha, buscava agua na pista la em baixo. Luz, jicamas tres anos sem 

agua e sem luz. Vinha caminhiio pipa trazer. Af. quando comer;ou abrir a vila, 

nos que ajundamos a primeira pedra aqui do postinho. Nos fomos cantar Reis 
lei. Af foi indo ... foi indo ... -+ 

Alguns folioes mudaram-se do bairro e formaram outras Companhias restabelecendo 

novos la~os, mas muitos deles, apesar da mudan~a para lugares mais distantes, continuam 

se encontrando na Folia do Parque da Figueira, que consideram a sua irmandade. 

3 Depoimento de Maria de Lurdes Bonilha. 
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Nos depoimentos orais, e sernpre enfatizada pelos folioes, a importiincia que a Folia 

adquire em suas vidas eo sentirnento de valoriza9ao que experirnentam perante o grupo e a 

assistencia mais ampla, ern oposi<;;ao a situa9ao anterior de desenraizamento e nao

pertencimento. Na fluencia corn que contarn as hist6rias dos movimentos sociais no bairro 

percebe-se a intrinseca liga9aO corn a Folia e, inversarnente, parte da trajet6ria do grupo e 

datada tendo como referencia o bairro: se foi antes ou depois da linha de 6nibus ou da agua, 

antes ou depois de alguern chegar para rnorar ou rnudar-se do bairro, mostrando que o 

trabalho de memoria e indissociavel da organiza9a0 SOCial do COtidiano. 

Corn a adesao de novos folioes, ao longo dos anos, o grupo se fortaleceu e forarn 

introduzidos alguns elementos no ritual, os quais passaram a fazer parte dos costumes. 

~ Depoimento de Saturnino Francisco. 



A gente foi pegando a explicarczo, se eu falar que eu vt, eu minto. 0 

embaixador de mais tempo falava que era born ter rainha e pastorinha, a[ a 

gente formou. Porque no Reis tern presepio compte to, rei e pastorinha. Eu ouvi 

falar disso, tive uma iluminarao e costurei as roupas.( ... )O palharo rouba a 

rainha. As vezes os dois palharos brigam por causa da rainha e todo mundo ri. 

Af urn palharo manda o outro fugir com a pastorinha. Eta pergunta para o 

mestre se pode ire ele autoriza. Quando tinha rainha, pastorinha e rei. Esses 

retrato jd faz tempo. A rainha e filha do reis, o rei e genro, a pastorinha e 

irma. Hoje ndo tern menina de conjzanra parafazer isso. A Companhia sempre 

teve a tradirao de rainha, mas as meninas que podiam ser rainha estdo de 

barriga ... Antes no Figueira tinha muitofolic'io, agora tern muito bebado ... 
5 

5 Depoimento de Maria de Lurdes Bonilha. 
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A prepara~ao para a Folia come~a no mes de outubro, quando costumam fazer os 

ensaios nos finais de semana. Os folioes que moram nos bairros mais distantes sao 

comunicados atraves de recados e no ultimo ensaio o grupo esta praticamente formado, 

com os novos companheiros entrosados: Olha. eu quero hem certinho. Voce faz o 

6 
contrato ... se um errar o outro faz a cobertura. 

A jomada tern infcio no mes de novembro, e algumas famflias que desejam receber 

a Folia. combinam com antecedencia o oferecimento do almo~o ou jantar. A saida e feita 

sempre da casa de Samuel e de Lurdes, onde os foli5es, que come~am a chegar no final da 

tarde do sabado, jan tam, conversam, afinam os instrumentos e plane jam a jomada da noite. 



116 

Ap6s servir o jantar, Lurdes encarrega-se de distribuir as fardas, previamente lavadas e 

passadas, para OS musicos vestirem. 

Por volta das 23 horas, o grupo inicia a cantoria perante uma assistencia composta 

por alguns vizinhos e familiares dos foli6es. Esse ritual acontece no saHio da casa que e 

usado em outras ocasi6es para a realiza9ao de rituais de umbanda, e algumas pessoas 

incorporarn espfritos, aben9oando a safda da bandeira. Lurdes explica que pode faze r tudo 

junto, porque e tudo a mesma corrente. E nesse altar que jaz a safda e a entrega da 

bandeira. 

A meia noite o grupo sai caminhando pelas ruas do bairro, cantando inicialmente 

nas casas onde ja sabem de antemao que serao recebidos. Em cada casa o ritual e realizado 

na seguinte ordem: dinticos da chegada, recebimento da bandeira, canticos do ofert6rio, 

pausa para descanso - quando os donos da casa oferecem cafe para os foli6es - finalizando 

com o agradecimento. Em seguida a Companhia deixa a casa seguindo a sua jomada. 

Ha anos atras, a Folia era recebida praticamente por todos os moradores do bairro 

Parque da Figueira, mas atualmente, com os constantes deslocarnentos da popula9ao para 

6 Fala de Joao Onofre da Silva. 
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bairros ma1s distantes e a chegada de novos moradores que nao compartilham dessa 

cultura, e muito comum que durante uma noite inteira de giro pelo bairro, o grupo s6 

consiga cantar em quatro ou cinco casas. Alem disso, dois outros fatores dificultam a 

continuidade da Folia: o aumento crescente das pessoas que se convertem as religioes 

pentecostais, bern como a preocupa9ao com a seguran9a eo medo de assaltos. 

Como a popula9ao da vizinhan9a nao tern sido receptiva, nos ultimos anos o grupo 

inclui no seu itinenirio os bairros: Jardim Santa Clara, Jardim Florence, e Jardim Santa 

Eudoxia, onde manH~m uma rede de conhecidos. Depois de cantar no Parque da Figueira, 

esperam amanhecer o dia para usar o servi9o de transporte publico, e continuar o giro nos 

outros bairros, que sao distantes. 

Nesses bairros visitam varias casas ate o anoitecer do domingo, e a bandeira fica 

guardada na ultima casa em que cantaram, sendo que no sabado seguinte, a noite, 

continuam a jomada a partir de la. Esse ritual e repetido semanalmente ate meados de 

janeiro, quando acontece o encerramento do trabalho, com a festa da chegada da bandeira 

ao ponto de partida. 

A composi9ao do grupo atualmente e a seguinte: Joao Onofre da Silva, na viola; 

Luiz Carlos Serafim, na viola e violao; Satumino Francisco, no violao; Manuel Atanasio, 

no violao; Antonio Marcelino da Silva, no cavaquinho; Samuel Bonilha, no violao ou 

cavaquinho; Joao Pereira Filho, na caixa; Sebastiao Estevao, no pandeiro e as vezes como 

bandeireiro; Jose da Silva, como bastiao; Lurdes Bonilha, no reco-reco e como bandeireira; 

Claudia Karem Cristina Francisco, na fun9ao de bastiao somente no dia da chegada. 

0 embaixador do grupo ha dez anos e Jose Marcelino dos Santos, que nasceu na 

Bahia e morou em varios Estados, sempre trabalhando na lavoura e embaixando Folia de 

Reis. Sua fun9ao e puxar a cantoria, e ensinar os fundamentos do ritual para os folioes; ele 

tern bastante prestigio no grupo e perante os folioes das outras companhias, sendo 

considerado uma pessoa de muito conhecimento, tanto pelos versos como pelas hist6rias 

que conhece. Jose Marcelino as vezes reveza a sua fun9ao com dois outros folioes: Joao 

Onofre e Luiz Carlos Serafim, que tambem ja foram embaixadores de outras Folias de 

Reis. 
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Durante o ritual os foli5es seguem as orienta96es do embaixador, mas quem 

coordena todo o funcionamento do grupo e resolve os problemas que podem aparecer, 

tomando todas as decis5es que se referem a organiza9aO, disciplina e roteiro e Lurdes, que 

e a dona da bandeira. 

No infcio da forma9ao o grupo nao era uniformizado, mas a dona da bandeira 

achou importante introduzir esse costume para fazer separar;ao de quem toea instrumento 

e evitar que pessoas estranhas se misturem ao grupo e roubem objetos das casas ou os 

instrumentos musicais, como ja aconteceu algumas vezes. 0 uso da farda foi uma forma de 

controle de comportamentos, e Lurdes se responsabiliza pela Companhia, ou seja, pelos 

que estao usando o uniforme do grupo. 

Semanalmente os uniformes sao lavados e reparados, se necessaria, sendo que a 

cada tres ou quatro anos sao substitufdos por novos. Em geral sao doados por devotos ou 

por outra Companhia, mas se isso nao ocorrer, eles sao comprados com o dinheiro 

arrecadado pela Folia: esse ano ganhou farda nova; mesmo que nao ganhasse eu 

arrumava, e obrigar;ao minha.
7 

Alem de ser a dona da bandeira, Lurdes acumula as fun96es de gerente e festeira, 

ou seja, prepara a safda da bandeira, cuida dos roteiros, da disciplina do grupo, e tambem e 

encarregada da organiza9ao da festa da chegada, incluindo a prepara9ao do presepio, da 

comida, das bandeirinhas, dos arcos de bambu. Esse trabalho e realizado com a ajuda de 

varias mulheres da famflia: filhas, noras e netas e de algumas vizinhas. 

A festa da chegada acontece em urn dia combinado antecipadamente e todas as 

pessoas que receberam a Folia sao convidadas a participar. Nesse dia o grupo percorre as 

ruas do bairro Parque da Figueira e desenvolve uma coreografia que e repetida todo ano: 

soltam fogos de artiffcio, o palhar;o cai prd dizer que ele assusta e todo mundo ri 
8

, depois 

ele se levanta e inicia a meia lua, coisa de religiao, sendo seguido pelos musicos e por 

todos os que esHio assistindo. 

7 Depoimento de Maria de Lurdes Bonilha. 
8 Depoimento de Maria de Lurdes Bonilha. 



Quem ve de fora acha dijfcil a meia lua, mas jd e combinado. Fonna duas filas 

com os instntmentos, os folioes e quem quiser ir, todos cantando. Esse pedar;o 

e de muita emor;czo. 
9 

ll9 

Depois de fazer a meia lua, a Folia, seguindo a estrela guia, entra no quintal da casa 

de Lurdes e Samuel, para a despedida da bandeira, passando por tres arcos feitos de bambu, 

que simbolizam as portas de Jerusalem. Ao contrario de alguns grupos, nesses arcos nao 

sao colocadas as letras do alfabeto para que o palha9o as reconhe9a e fa9a os versos, e 

provavelmente esse costume nao adaptado, porque a maior parte dos folioes nao 

ler. E para o grupo essa diferen~;a com rela9ao a outros, e elaborada da seguinte 

A outra companhia inventou de colocar umas tetras nos areas da chegada. e 

isso nc1o e Reis. Jd viu adorar tetra? No Reis tem que ter a estrela guia nos 
10 

areas. 

9 Depoimento de Manuel Atamisio. No ritual do Candombe em Minas Gerais, e nas Congadas, inclusive a de 

Ilhabela, os dant;:antes tambem realizam a meia lua, que "serve para abrir caminho, limpar de algum mal, e e 

pedido de licent;:a aos congadeiros que ja morreram". Ver CARDOSO, Haydee D. de Faria, Relw:;oes entre 

cultura popular e industria cultural: a Congada de llha Bela, p. 33 e 37. 
10 Depoimento de Jose da Silva. Na pesquisa sobre a Folia de Reis de Santo Antonio do Bali, os autores 

afirmam que: "Na parte lUdica da Folia, quando OS Reis fazem brincadeiras para distrair OS presentes, e 
costume que os representantes de Gaspar e Baltazar, brancos, recitem para Melchior, o piskin do negro, que e 
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Depois de passar pelo presepio e rezar o ten;o, a bandeira e entregue no altar onde 

estao os santos cultuados pela religiao, e ali pennaneceni todo o ano. Esse momento 

simb6lico da despedida da bandeira e triste para OS foli5es, porque e uma despedida real, e 

muitos choram prometendo se encontrar no proximo ano. Em seguida e servido o almo9o, 

que foi preparado por Francisca Candida Ramos, a cozinheira do grupo, com a ajuda de 

algumas mulheres. 

Pergunta: E a quantidade de comida, como e que a senhora planeja isso? 

Arroz dci mais de cinco quilo. Macarrc1o entc1o, nao tem quantia; feijao 

tambem eu nunca me(:o o tanto. ne. Porque a{ precisa fazer um tanto que dee 

sabra. Porque nunca deixei faltar. Vem Muita gente. Muita gente fora os 

uma forma de pasquim denominada ABC (porque os primeiros versos de cada estrofe seguem as letras do 

alfabeto). Nao se pode considerar uma 'brincadeira' o processo de rebaixamento da condir;ao humana do 

negro contido no piskin." Ap6s transcrever o ABC do negro, os autores complementam que esses versos 

foram questionados, por serem agressivos e carregados de preconceitos, por isso os mestres inventaram urn 

poema chamado Resposta ao ABC do Negro, em que ha "uma harmonizar;ao etnica" GOMES, Nubia P.M. e 

PEREIRA Edimilson de Almeida. Do presepio a balanr;a: representar;oes sociais da vida religiosa, pp.86-92. 
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foliao, nossa! Vema famflia deles, vem convidado, tudo que td come. Come 

e hebe. Nuncafalta comida, grar;as a Deus e ainda dou comida que sabra pros 

vizinhos. Uma panelada de comida. 
11 

de Maria de Lurdes Bonilha. 
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Pergunta: E como e que a senhora organiza prd almo(:ar todo mundo? 

Entc7o, a gente poe a mesa, as meninas poe a mesa. Quando a gente chega com 

a bandeira a mesa td pronta af. Enttio jd td pasta a mesa e quando acaba de 

rezar o ter(:O, af jd vtio pondo a comida, jd vtio pondo a comida na mesa, os 

folic7o jd vai sentando: primeira mesa, os folitio; a segunda mesa se ntio deu 

pros folic1o tudo, vai folitio de novo. Af na segunda mesa, a familia do foliao. Af 

d . h 12 epOls come quem c egar. 

0 mais importante da festa, na chegada, e a comida. Porque eu nao gosto , 

ndo quero que ninguem saia reclamando. Quando as pessoas vern aqui, 

12 Depoimento de Maria de Lurdes Bonilha. 

l22 
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- ' d - 13 nao ta a mesa tu o, nao. 

partir dos discursos verbais, enfatizados pela quantidade de fotografias mostrando a 

mesa e os folioes alimentando-se, e construfdo urn imaginario da fartura. Mas as 

observav6es feitas durante o trabalho de campo em tres anos consecutivos mostrarn que 

forarn criadas algumas regras para contomar uma situw;;ao possivel de escassez de comida. 

As regras estabelecem privilegios no grupo, decidindo quem deve corner e beber rnais. 0 

almo90 a ser servido para aproximadamente 100 pessoas e composto pelos seguintes 

pratos: arroz, feijao, rnacarrao, salada de batatas, carne de frango e came de porco. As 

prirneiras pessoas a sentarem-se a mesa cornem a vontade, mas as ultimas a servirem-se, 

encontram uma mesa menos farta. 

0 almo90 e realizado corn uma parte da arrecada9ao feita durante o giro todo da 

Folia. 0 grupo visita uma media de dez casas por final de semana, conseguindo arrecadar 

entre trinta e setenta reais, cada vez, num total de aproximadamente quinhentos reais, alem 

de algumas ofertas em mantimento, como farinha, arroz e feijao, e esse estoque e 

da seguinte forma: 

Af eu separo tudo, porque os ganha na rua, mas depois tern o 

neg6cio de tataria, essas coisa a{ que precisa. 0 que e mantimento ja vou 

pondo nas caixa separado, a[ o que e dinheiro eu vou guardando, porque sai 

pouco dinheiro agora. Af eu separo tudo que e dinheiro guardado. 

aquele dinheiro eu pago fotografia, neg6cio de lataria prd 

maionese. essas coisa que e o que sabra eu pago 

fotografia na chegada. E depois eu umas par delas prd mim dar 

prd eles, que eu nao fiquei com etas repetida e dou 
!4 

prd eles de lembranr;a. 

Produ9ao e circula<;ao da Imagem 

A Companhia de Reis do 

fotografias mostrando a Folia 

da 

de Maria de Lurdes Bonilha, referindo-se 

possui maior quantidade 

0 registro fotognifico e a 
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distribuic;ao de copias para os folioes adquire muita importancia, pois faz parte do processo 

de elaborac;ao da memoria do grupo. E basicamente atraves das imagens fotognificas que 

identificam a recente origem do grupo, diferentemente das outras Companhias que se 

reportam a urn passado mais longinquo, apoiado na memoria e na transmissao oraL 

Tinha uma mor;a retratista, Ela e seguranr;a na Mercedes. Todo ana ela vinha 

tirar fotografia aqui. Mas depois eta pegou esse servir;o La de seguranr;a, nao 

deu mais prd ela vim. E uma branca. Mas ela e daqui de casa. Ela vinha aqui, 

chegava de manha, ela ficava a{ esperando, almor,;ava, ficava com a gente, e a{ 

ela era minha retratista. Mas depois ela nc1o pode vim mais, entr..lo ficou o 

Samuel meu. Ele tira, o compadre Maciel, a Lucilena, a mulher do Samuel, 

tudo aqui eles tira.( .. ) Esse ana foi a Fldvia, minha neta, que tirou.
15 

Quando tive o primeiro contato com o grupo, Lurdes possufa aproximadamente 500 

fotografias em papel, mas apesar de serem produzidos anualmente dois filmes de 36 poses, 

a quantia inicial diminuiu em func;ao das doac;oes e emprestimos para os folioes. 

l-+ Depoimento de Maria de Lurdes Bonilha. 
15 Depoimento de Maria de Lurdes Bonilha. 
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Posteriormente quando visitei outros folioes do 

expostas ern porta-retratos, nas salas das casas. Encontrei tarnbern fotos corn 

folioes de outros grupos, que no passado saiarn na Folia do Parque da Figueira. Por outro 

lado, Lurdes possui fotos oferecidas por urn folHio de outra Companhia, retratando alguns 

musicos desta que ajudararn na cantoria da Folia de Reis do Jardim Yeda, ern urna festa da 

chegada. 

Os ternas mais fotografados todos os anos na Folia sao: o presepio, o altar com os 

santos, pastorinhas, a Folia percorrendo as ruas do da Figueira e nunca fora do 

bairro, a seqUencia coreognifica da rneia lua, Lurdes puxando a estrela guia; a mesa corn o 

alrno<;o. Essas imagens sao captadas sob angulos diferentes, com algumas varia<;5es na 

distancia do objeto principal, corn a inten<;ao de rnostrar ora os detalhes, ora o conjunto 

duas pessoas encarregadas de fotografar a Folia atualmente, po1s possuern 

Aparecida dos Santos Pinto, 

mP.nTA filha e neta de Lurdes. Ambas conhecem o ritual sernpre acompanharam 

ernbora nos ultimos anos sua participa~ao saida e a festa da 

chegada, sendo portanto esses dois rnornentos que ficam registrado em imagens. Lucilena 

semana 

Depois eu casei, tenho do is filhos e 

e agora eu tenho a funr,,ilo 

vezes essas fotos sao apreciadas 

antecedem a saida da Cornpanhia, quando o 

para ensmar. Enquanto as fotos passam de 

16 

td na mesa. 

em 

16 Essas observa.yoes foram registradas em dois realizados dois 

rainha da 

acontece em finais de 

na residencia do 

as diferentes vozes se 

nao foi possfvel identificar posteriormente, durante a todas as pessoas que 

dmlo2:1va:m Referem-se a algumas fotografias do grupo que foram inseridas nesse trabalho. 



- A mesa de comida~ 

- Essas duas esttlo na nta, entrando em alguma casa. A mulher que pediu prd 

sera bandeireira, se tern devor;ao pode. 
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0 palhar;o jd roubou a rainha, e estd no portao vigiando se outro palhar;o 

nao pega eta dele. 

~ Os do is palhar;os nao toea instntmento, eles dan(;·a prd distrair o povo quando 

afamiliafoge, porque eles arrependeu do que eles iafazer 

Correndo a estrela do oriente. 

~~ Todo mundo cantando, entrando em uma casa. 

~ E na casa daqueles povo baiano. A toada deles e baiana, tern s6 duas vozes. 

- E a meia lua ld na rua 
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Alern das imagens fotograficas, o grupo possui tres fitas de video, sendo que duas 

foram gravadas por urn festeiro Brasilino Jose, morador do Jardim Santa Eudoxia, que 

anualmente oferece urn almo~o para o grupo.
17 

Ele registrou giro da Folia pelo seu 

bairro, e deu as de presente para o grupo de foli5es. A terceira foi feita pelo neto de 

Lurdes, Samuel Josemar Bauduino, no dia da chegada, em janeiro de 1998, usando uma 

camera emprestada. 

17 Esse grupo usa a denominac;:ao festeiro(a) para todas as pessoas que se ar1tecipadarnente em 

oferecer urn ou jantar para os folioes durante o giro. lsso significa que reconhecem varias pessoas 

como festeiros durante o mesmo ano. 
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muito pouco entre os foli6es, porque a maior parte deles nao possui aparelho de video

cassete. Essas fitas ficam guardadas na casa de Lurdes, que as vezes as empresta para os 

filhos e netos mostrarem para os colegas, ou para alguns vizinhos. 

A oportunidade que os foli5es tern para assistir essas grava96es acontece 

praticamente uma vez por ano, no mes de setembro, quando Lucilena organiza em sua casa 

uma reuniao com o grupo da Folia, para comemorar o aniversario da mae. Essas fitas 

apesar de muito longas, sao vistas com bastante aten9ao pelos foli6es. Ha uma preferencia 

pela ultima fita gravada, porque mostra a festa da chegada, que e considerado o momento 

mais importante da Folia. As imagens selecionadas para a grava9ao em video sao muito 

parecidas com as imagens fotograficas, havendo tambem uma preocupa9ao em mostrar o 

conjunto, quando o interesse deve estar voltado para o grupo todo, ou mostrar algum 

detalhe importante no trabalho ritual, como o desempenho corporal do bastiao, a habilidade 

do mestre na embaixada. 

Se durante o ritual cada foliao esta concentrado no exercicio da sua fun9ao, e 

atraves das imagens em video que podem perceber e comentar o resultado do trabalho 

produzido pelo conjunto. Muitas vezes os comentarios antecedem as imagens, uma atitude 

muito parecida com a do publico durante o ritual da Folia. Apesar de algumas varia96es no 

ritual, todos ja sabem de antemao o que acontecera, sera dito, e as brincadeiras do palha9o; 

e a fala precede a representa9ao do acontecimento: 

- agora eles vai pedir prd levar a bandeira prd dentro 
18 

- Vaijazera meia lua. 

- o palhar;o vai cair no chao. 

Entre a fala eo fazer e criada uma expectativa, por isso as imagens apresentadas no 

monitor nao sao simplesmente apreciadas, sao sujeitas as criticas apontando as qualidades: 

Td bonito ... , e assim mesmo que e a Folia
19

, e os erros: 

Olha a[, formou a fila e ele bagunr;ou (. .. ) .. Ele tem que falar prd mim assim: 

'madrinha, o que que td feito aqui?' Af eu jato: 'um cntzeiro '.Ar tem que 

ts Estes comentarios sao de: Joao Marcelino dos Santos, Manuel Atanasio e Maria de Lurdes Bonilha. 

t
9 Comentario de Joao Marcelino dos Santos. 



falar 
desrrumche ', 

meia lua, 

2° Comentario de Maria 

a senhora quer que eu far;o?', falo, 

tudo, mas nao pode ser bagunr;a, Alem 

No outro ano ndo quero atrapalhado'
20 

Lurdes Bonilha, 



3.2. Folia de Reis do "seu Dilino" 

Boa noite meu senhor 

Boa nova venho lhe dar 

Quem chegou na sua casa e quem deveria chegar: 

A bandeira dos Tres Reis que !he veio visitar 
1 
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A Folia de Reis de Adelino Gon<;alves de Souza tern origem na Fazendinha 

Sobrado, no povoado de Santo AntOnio da Boa Vista, municipio de Sao Joao da Ponte, 

regiao de Montes Claros, em Minas Gerais. 0 dono da Folia era o pai de Ilda Silva de 

Souza, esposa de Adelino, e como em todos os grupos estudados, com exce<;ao da 

Companhia de Reis do Parque da Figueira, a bandeira, que significa a continua<;ao da 

tradi<;ao, foi transmitida pelo sogro ao genro. 

Esse grupo era inicialmente constituido por parentes que deixaram o lugar de 

origem, a partir dos anos 60, vendendo os seus sitios devido as dificuldades de 

sobrevivencia em uma regiao seca. 

1 Quadra cantada por Adelino Gon~alves de Souza. 



A rela~ao entre as 

expressa na frase: tudo e se 

vUJVVJCU. nao seja exclusivamente 

parente. Sao considerados parentes, tanto 

conhecidos da regiao de ~ .. ,...,~ .... como os novos companheiros, agregados recentemente 

que passaram a compartilhar momentos importantes de suas vivencias. 

A maior parte das farm1ias veio para o Estado de Sao Paulo, nao ao mesmo tempo e 

nem para o mesmo local, por isso nos seus constantes deslocamentos, sempre por 

agricolas do noroeste paulista, periodicamente se encontravam e desencontravam, 

onde passavam recriaram a de Reis. 

Ficamos muito tempo em Lucelia e comecemos a Folia de Reis ld. Depois 

mu~o~ frd cidade de Araras, cantava ld tambem, e de ld que n6s 

pra ca. 

Aproximadamente em 1970 a maior parte do grupo chegou em Campinas, ""~'""""'V 

se no bairro Parque da Figueira. Dentro do proprio bairro, todos mudaram de 

varias vezes, passando por muitos barracos alugados ate adquirirem a propriedade urn 

terre no on de construfram suas casas. U rna grande parcela desses parentes ainda 

bairro, e os que nao ou 

municfpios vizinhos, onde as condis,:oes de moradia sao mais acessfveis. 

Os lac;os que unem as pessoas desse grupo sao fortes, e todos mantem contato 

freqliente, reunindo~se 

coesao estende-se ao lugar 

para visitar familiares e 

com os parentes que 

OS de semana, em geral na casa de 

~ .. ,..,~ .... e os jovens principalmente, viajam no 

corn urn grupo de Folia de Reis 

Os parente td morando ali em baixo. 

bocado morando, meu e jllho do irmao dele, ld em Monte 

Hortolandia ... Td vindo bastante, porque ld tci ruim, nao td chovendo 

outros tem as deles.. . acho que eles nao vem prd cd niio. 

sobrinhada. Os filhos um bocado morando em Salta, filho 

irmiio meu. Um bocado em Monte Mor, outro bocado ali em baixo. Eles 

na Folia, porque deles ld em Minas e eles vai pra Montes 

Claros. 0 ano irmao da minha sobrinha. Mas 

chegou perto nao foi? Ele foi embora prd 

2 Depoimento de Adelino 



mesmo esse lotio que veio aqui esses dia, ele vai embora em janeiro 

prd Folia. Quando chega aquela epoca ele vai mesmo. 
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Decorrente desses exodos peri6dicos e constantemente manifesta a preocupa~ao de 

que ocorra uma esvaziamento e o termino da Companhia aqui em Campinas. Mas esse 

esvaziamento nunca aconteceu, porque na realidade a maior parte dos folioes nao sao os 

parentes consangiiineos: 

Os folitio nosso mesmo daqui e gente daqui mesmo, nao e de Minas, nao. 

Pergunta: E tudo nascido em Campinas? 

Ntio. E gente que vem de fora: as vezes tem mineiro, tem baiano, tudo 

misturado. Os que gosta jd vem, jd procura, pergunta se vai sair e jd marca o 

dia de vim, eles vem. 

Pergunta: Como e que o senhor juntou essas pessoas? 

Um bocado deles jd morava aqui e era tudo conhecido. 

Pergunta: E quem ensinou a Folia prd eles? 

Bom, tem mineiro que era de lei, bem dizer do Lugar meu, jd conhecia. Agora, 

dois que canta comigo, esses jd era foliao desde Minas. Agora esses mais novo 

foi aprendendo comigo.'' 

3 Depoimento de Ilda Silva de Souza. 
4 Depoimento de Adelino Gon~alves de Souza. 
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Apesar de algumas variac;6es na composic;ao da Folia, causadas pela movimentac;ao 

constante de foli6es entre os grupos, a formac;ao basica atual e a seguinte: Adelino 

Gonc;alves de Souza toea viola e embaixa a cantoria; Vicente Alves de Moraes acompanha 

na viola; Josino Pereira da Costa toea cavaquinho e violao; Joao Bauduino toea 

cavaquinho, Joao Saraiva e caixeiro e Lfdio dos Santos toea reco-reco. Os oito filhos de 

Adelino tambem sao foli6es, mas somente dois tocam instrumentos: Felicio toea viola e 

esta se preparando para assumir a func;ao de embaixador e Jose toea sanfona e cavaquinho. 

Entre os netos, Eric Gonc;alves, de dez anos, toea pandeiro e Wilson Souza Carvalho s6 

ajuda na cantoria. A bandeireira do grupo e Lucia, esposa de Lfdio, sendo a unica mulher 

que acompanha o giro todo. Antigamente quem desempenhava essa func;ao era uma 

sobrinha de llda, mas depois que se mudou para a cidade de Araras precisaram substitui-la. 

llda nao acompanha a Folia com regularidade, pois tern uma filha doente, entao restringiu 

as suas func;oes a organizac;ao da safda e da chegada da bandeira, que e sempre na sua casa. 

Nas varias entrevistas feitas com Adelino, com llda e com os foli6es, ocorreu uma 

altemancia de sentimentos, ora positivos, ora negativos, sobre a identidade do grupo, e a 

manifestac;ao desses sentimentos opostos apareciam relacionados ao significado da palavra 

parente, que tambem se alterava em func;ao das situac;6es relatadas. 0 termo parente 

algumas vezes significa o grupo todo e outras significa o povo de la em oposic;ao ao povo 

d 
. 5 

aqur. 

Ou seja, o termo 'parente' pode ser entendido num sentido amplo, abrangendo todo 

o grupo, que e formado por dois sub-conjuntos em interac;ao, cujas fronteiras sao tenues: o 

primeiro sentido corresponde as relac;6es que estabeleceram no bairro, com migrantes de 

outras regi6es, os quais passaram a participar da Folia e do cotidiano do grupo; o segundo 

refere aos parentes e conhecidos que vieram de Montes Claros. 

Como o grupo reune-se freqiientemente, organizando trabalhos coletivos e festas, 

rezando, tocando Reise passando catira, formou-se uma comunidade dentro da qual todos 

sao considerados parentes. Nesses encontros, embora haja urn predominio numerico do 

povo do lugar que n6s morava, ocorrendo uma manifestac;ao muito forte dos costumes de 

hi - o ritmo musical, a preparac;ao das comidas, as hist6rias contadas - a enfase esta na 

5 Essas expressoes sao usadas por Adelino, Ilda e todos que vieram de Montes Claros. 
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unidade do grupo, tal como ele se apresenta hoje, no Parque da Figueira, identificado como 

o pessoal do seu Dilino.
6 

Domingo n6s tocou aqui mesmo. Tocou Reise outras modas e depois ali na 

frente, n6s trata ele de Bojiio. Foi bonito, porque os foliiio tava mais reunido, 

tava os povo nosso. Os parente tava tudo reunido e cantemos bonito. 
7 

Pergunta: Eo Bojiio e conhecido de voces? 

E conhecido, e vizinho. E tudo como se fosse parente. 
8 

Essa Folia e tudo conhecido aqui, formou uma famflia. Ja estou no Figueira 

um bocado de tempo, par base de uns quinze anos; e tudo uma familia. ( ... ) 

Formamos o bairro.
9 

Percebe-se a existencia da coesao grupal, pois o povo daqui compartilha no 

cotidiano, ha muitos anos, seus valores com o povo do Iugar que n6s morava e todos 

passam a ser considerados da mesma familia. Como afirma Halbwachs, ao tra<;ar uma 

analogia entre a memoria e a historia: "mas o que nos chama a aten<;ao e que, na memoria, 

as similitudes passam entretanto para o primeiro plano. 0 grupo, no momento em que 

considera seu passado, e sente acertadamente que permaneceu o mesmo, toma consciencia 

de sua identidade atraves do tempo." (HALBW ACHS, 1990, p. 87) 

Esse tempo eo tempo de constru<;ao da vivencia do grupo em Campinas, o tempo 

do pessoal do seu Dilino, com caracteristicas que o distingue dos outros grupos. Por outro 

lado, existe dentro do grupo a no<;ao de urn outro tempo-espa<;o mais distante, que separa o 

povo daqui do povo do Iugar que n6s morava. Essa no<;ao aparece principalmente no final 

do ano, quando aqueles que mantem urn referencial em Montes Claros, voltam para la, 

entao e feita uma distin<;ao entre parente e foliao, separando o aqui de la: 

A F alia fica fraca, porque os parente vai sair na de la, s6 fica os foliiio.
10 

A . l - 11 quz e es nao pega o sam.. . 

Pergunta: esse sam e diferente porque? 

6 Expressao usada pelos vizinhos do bairro e por alguns folioes de outras Companhias. 
7 Depoimento de Adelino Gonc;:alves de Souza. 
8 Depoimento de Ilda Silva de Souza. 
9 Depoimento de Josino Pereira da Costa. 
10 Depoimento de Ilda Silva de Souza. 
11 Depoimento de Adelino Gonc;:alves de Souza. 



E muito piadoso, devagar, o de papai. E uma coisa muito sentida, sabe como e 

que e? Agora daqui, nilo. Aqui e muito depressa. Par ld era assim: ld ia numa 

casa, amanhecia naquela casa cantando. Nilo e que nem aqui que precisa de 

ir, a gente vai depressa prd poder tirar esmola, ne? Porque ld os povo nilo 

precisava dar esmola, nilo. A gente jd tinha os parente prd fazer a festa e 

tudo. Aqui, aqui ninguem tern as coisas que tern ld.
12 
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No periodo do giro da Folia, no final do ano, como predominio da participas;ao do 

povo daqui, ocorre umas ruptura da continuidade, porque esses foli6es que possuem 

diferentes origens e em suas andans;as ja participaram de outras companhias, prop6em 

inovas;6es, as quais nao sao facilmente aceitas: 

Comecei sair naquele grupo da Pompeia, sa( como seu Samuel e agora como 

seu Dilino. Nos fala que tern que mudar esse sistema, porque s6 de noite nilo 

d , - b F 1· d · 13 
a, o povo nao rece e a o za e nozte. 

Sempre me perguntam: 'cantar de noite e melhor do que de dia?'. Eu falo: 

'prd mime, tendo fregues'. Porque Folia de Reise de noite, nilo e de dia, OS 

tres Reis cantou foi de noite. Eles cantou de noite, eu nilo gosto de cantar de 

dia, nilo. A vantagem que tern de dia e que todo mundo td acordado. Falei: 

'quem gosta de Folia de Reis, quanta mais ele td dormindo, prd ele acordar e 

nzais bonito. Boniteza e a gente olhar prd cima e td estrelado, ne.
14 

Ter um que veste de palhar;o e born prd ajudar o embaixador, nilo judia ele 

porque jd tern o palhar;o que vai pedir.
15 

Botei palhar;o porque o povo pedia. Veio um mor;o, ele vestiu a roupa, e a( 

tinha um revolver e queria atirar. Pedi a roupa dele e nilo deixei seguir com a 

Folia. Palhar;o nilo combina com Folia; s6 pelo nome ve que nilo combina. 0 

d . ' d. .+. 'fi 16 canto e rezs e que tern que pe zr a oJerta pra esta. 

Por ser a dona da bandeira, llda tenta manter uma tradis;ao, dificultando a negocias;ao 

entre diferentes costumes, situas;ao que fragiliza a Companhia de Reis, sendo este paradoxo 

que caracteriza o grupo: existe uma coesao o ano todo, mas com uma Companhia de Reis 

fraca. 

12 Depoimento de Ilda Silva de Souza. 
13 Depoimento de Joao Bauduino. 
14 Depoimento de Adelino Gon~;alves. 
15 Depoimento de Joao Saraiva. 
16 Depoimento de Ilda Silva de Souza. 



La no nosso lugar, no tempo de papai era uma coisa muito seria. E aqui niio, 

aqui 0 povo pensa que e uma brincadeira. Porque OS povo daqui niio e nunca 

que nem la em Minas, niio. Porque eles ja quer mudar pra outras banda, quer 

ir pra outros sentido. Tern que ter muito respeito pra mode seguir com a 

Folia. Hoje o povo eles niio segue direito, eles niio faz com muito respeito 

·z 'fi d z- 17 
aquz o que a gente ta azen o que nem a. 
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Essa Folia, embora bastante antiga e conhecida por todos no bairro, pois desde que 

chegaram sairam todos os anos, e definida pelos outros grupos como uma folia muito 

simples, um povo muito pobre, uma famflia que s6 sai par devoc;iio. 

Os adjetivos simples e pobre expressam uma diferen9a na forma de apresenta9ao do 

grupo: nao possuem palha9os, nao usam fardas, apenas urn len9o branco no pesco9o e so 

recentemente confeccionaram uma bandeira, para facilitar a sua identifica9ao durante a 

jomada pelas ruas. Inicialmente durante o giro levavam as imagens dos tres Reis na mao, 

sobre uma toalha branca, mas esse costume foi abandonado no momento em que foi 

adotado o uso da bandeira. 

Como afirma Pollak: "se e possivel o confronto entre a memoria individual e a 

memoria dos outros, isso mostra que a memoria e a identidade sao valores disputados em 

conflitos sociais e intergrupais". Mas o objetivo de urn grupo e constituir uma memoria e 

uma identidade coletivas, entendidas como "todos os investimentos que urn grupo deve 

fazer ao longo do tempo para dar a cada membro o sentimento de unidade, de 

continuidade, de coerencia ( ... ) e quando a memoria e a identidade estao fortemente 

constituidas, os questionamentos vindos de grupos extemos nao provocam a necessidade 

de rearruma<;6es. (POLLAK, 1992, pp. 204-205 e 207) 

Os folioes querem ser valorizados pelas outras organiza96es similares existentes em 

Campinas, e deixar de serem vistos como participantes de uma folia muito simples, entao, 

em funs;ao da perceps;ao dos outros propoem rearranjos, e e nesses momentos que as cisoes 

intemas aparecem. 

As falas dos folioes bern como a observa9ao, mostram que essas cisoes fragilizam 

realmente a Companhia, mas nao a ponto de extingui-la. "Se a iniciativa de urn ou de 

17 Depoimento de Ilda Silva de Souza. 



alguns de seus membros, ou as exteriores introduzissem na vida 

grupo urn novo elemento, com seu passado, urn outro grupo nasceria, com 

uma memoria propria, onde subsistiria apenas uma lembran~a incompleta e confusa daquilo 

que precedeu esta crise." (HALBWACHS, 1990, p, 88) 

Mas a Folia do seu Dilino permanece, mesmo sem os palha~os, e apesar das 

dificuldades, repete anualmente o ritual dos Reis, dentro do seguinte sistema: a saida 

acontece no primeiro sabado de dezembro, sempre da casa de Adelino, e por volta das 

dezoito horas os folioes come~am a chegar e a afinar os instrumentos que ja foram 

enfeitados com as flores e fitas por Ilda, com a ajuda da filha, netas, cunhadas e noras .. 

Essas mesmas mulheres se encarregam preparar o jantar que e oferecido somente aos 

foli6es antes de sairem para a jomada. Outras pessoas que vieram participar da saida da 

Folia, nao entram na casa, embora portas fiquem abertas, pois conhecem as regras 

estabelecidas; ficam esperando na e muitos compram lanches e bebidas nos bares 

da regiao. Ap6s cantarem pedindo ben\{ii.o e protet;iio aos tres Reis, os foli6es passam sob a 

bandeira, ouvindo os conselhos de 

Seguir a bandeira e 

s6 tern coisa boa e tern 

pe dire ito na frente, Tudo 

com os folicio, se sobrar e 

Quando fita preta na 

nao pode passar na casa 

outra caLm qualquer, acontece 

Companhia, seguida pela 

Parque da Figueira, por volta 

ncio pode ter mau intenr;ilo. A Folia 

entra nas casas tern que botar o 

e prd botar na festa e dividir 

e nlzo pode ficar com nada. 

porque enrola a vida. . ) E 

seguindo pensando que e 

a jomada a pe pelas ruas do bairro 

mas aos poucos o grupo se esvazia, e no final 

permanecem somente os apenas tres bairros adjacentes, 

Parque da Figueira, Vila Campos Sales e Jardim Nova Europa, procuram marcar com 

antecedencia as visitas em algumas casas. 

pedindo para serem recebidos. 

dessas, os foli6es cantam em outras portas 
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0 ritual e parecido com o das outras Folias, embora a toada seja bern mais lenta: os 

componentes do grupo afirmam que e a mineira legitima, mas os outros grupos a 

reconhecem como toada baiana, para diferencia-la da sul-mineira. Nas casas cantam a 

chegada, o ofert6rio, fazem a pausa para o descanso, cantam o agradecimento e continuam 

o giro ate seis horas da manha, quando deixam a bandeira na ultima casa que foi visitada, 

de onde reiniciarao a jornada no sabado seguinte a noite. 

Os folioes, na sua jornada notuma, cantam em aproximadamente dez casas, e a 

arrecadac,;:ao geralmente e muito pequena, por volta de trinta reais. Ja existe urn costume no 

grupo de pedir apenas dinheiro e nao mantimentos, pois isso facilita a organizac,;:ao da 

comida para a festa da chegada. No final do giro conseguem uma baixa quantia, nunca 

ultrapassando cento e cinquenta reais. 

Esse ritual e repetido todo final de semana ate o dia 6 de janeiro, quando realizam a 

festa da chegada, que e marcada para iniciar as dezoito horas, possibilitando a participac,;:ao 

de todos, ap6s o trabalho. 0 dia da festa gera uma grande movimentac;ao no bairro, e no ano 

de 1996 participaram aproximadamente 200 pessoas, pois alem da vizinhanc,;:a, vieram os 

parentes dos folioes, incluindo os que moram em outras cidades, e muitos folioes de 



139 

outras Companhias existentes em Campinas. Como o dinheiro arrecadado na Folia nao e 

suficiente para organizar urn jan tar para todos, o grupo desenvolveu uma forma de manter a 

festa, apesar dos escassos recursos: 

Aqui nem dd prd fazer cozinhado. A gente pega eo dinheiro, compra a cerveja 

ou o chopp. N6s dd o chopp, porque rende mais e compra o pao e a came 

moida e faz um sandufche, na hora da chegada dd prd tudo. E comida n6s s6 

dd assim, pros foliao mesmo que e pouquinho, n6s dd a janta cedo no dia seis, 

logo, pros foliao. Quando e de noite, agora tern os sandufches prd turma tudo e 
18 

o chopp. 

Antes da festa e servido urn jantar apenas para os folioes, que geralmente chegam 

direto do trabalho, e precisam da refei<;ao garantida. Depois o grupo segue para a casa de 

Sebastiao Rodrigues dos Reis, urn conhecido que mora da Vila Campos Sales, onde a 

bandeira esteve guardada a semana toda. De la caminham tocando, cantando e soltando 

fogos, ate a casa da chegada. 

18 Depoimento de Rosa de Souza. 
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No dia da HJLL'-''""" de outras Companhias sao convidados se 

oferecem para ajudar na e o bastiao Jose da Silva, da Companhia de Reis do 

Parque da Figueira e autorizado a participar, fazendo palha(:adas e chamando a atens;ao do 

povo para a passagem da Folia pelas ruas. Este e o (mico momento que llda acompanha a 

Folia, assumindo a funs;ao de bandeireira a frente do grupo: 

A chegada e contando OS passos, porque a gente nao quer que acabe. Que 

acabe, nao: que nao pare. Porque acabar nao acaba nunca, os netos vai 

continuar. Mas quando chega esse dia e triste, porque a gente nunca sabe se 

vai ta junto de novo. 

Ap6s rezarem o ter9o no altar que e armado em frente a casa, fazem a festa na rua: 

Aqui mesmo, no dia, tern gente que pede pra passar catira. 

Pergunta: E dos folioes do senhor, quem sabe passar catira? 

Ah, tudo eles nasceu os dente em riba de catira.
19 

Produ~ao e circula~ao da imagem 

Existe uma preocupa9ao do grupo em gravar fitas cassete com as musicas da Folia 

tanto nos encontros informais do grupo, como durante o giro da Folia. Quase todos os 

foli6es possuem gravador e se encarregam de produzir o seu material, ocorrendo muitas 

vezes empnSstimos de fitas. 

Esse grupo possui poucas fotografias, e tive acesso apenas a onze delas, pms 

algumas, apesar de citadas e descritas, nao foram encontradas, e as que estiveram em posse 

de llda foram enviadas para os parentes em Montes Claros. Algumas fotos foram feitas por 

Catia Regina Campos, esposa do neto de llda, mas nao existe uma preocupas;ao em comprar 

urn filme somente para essa finalidade; outras foram feitas por pessoas do bairro que 

recebem a Folia, e depois as doam aos foli6es. Ataliba de Oliveira, que veio de Santa Rita 

do Sapucai, mora no Parque da Figueira, nao participa da Folia, mas alem de receber a 

bandeira e os foli6es, mantem relas;6es de amizade com todos os integrantes do grupo: 

19 Depoimento de Adelino Gonl(alves de Souza 



Todo ano a Folia do seu Dilino passa aqui, mas o dia ntio e combinado. 

Quando chega no tempo, n6s jd reserva uma prenda prd eles. ( .. ) Minha 

mulhe r tira fotografias de recordar;ii.o. Tinha outras fotografias, mas jd demos 

pros foliii.o. 
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Por outro lado, uma tecnologia de registro da imagem em movimento, como o video 

adquiriu uma grande importancia para o grupo, e nas diversas entrevistas feitas ao longo da 

pesquisa, as fitas gravadas que possuem sempre apareceram como uma fonte de informa~ao 

por iniciativa dos sujeitos pesquisados. 0 grupo possui varias fitas, que podem ser 

agrupadas em dois tipos de produ~ao: o primeiro e feito por Wilson, que e componente do 

grupo e se preocupa em registrar o giro todo da Folia pelo bairro; o segundo e produzido 

por Geraldo dos Reis, que recebe a Companhia todo ano, se preocupa em registrar o ritual 

completo na sua casa, doando urna c6pia para Adelino. 

0 prirneiro tipo de produ~ao e considerado rnais irnportante para 0 grupo, pois e 

por urn fo!Hio que conhece o ritual e os foli6es, e portanto carrega escolhas valorativas 

mais pr6ximas do universo coletivo, sendo que, alem disso, e urn registro completo das 

situac;oes, nas diferentes casas, pelas quais passam. 
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como objetivo gravar anualmente a 

Folia, mas muitas vezes nao conseguem o emprestimo da camera. Eles estao planejando 

comprar esse equipamento portatil ha varios anos, mas o grupo nao dispoe de recursos, o 

que inviabiliza tal aquisi~ao. 

0 manuseio da camera de video e sempre revezado entre o casal, e Catia explica 

como escolhe as cenas a serem gravadas, e a importancia desse registro para o grupo: 

Vou filmando as pessoas cantando, os instrumentos. Quando param e a dona 

da casa dd uma coisa prd comer, filma o pessoal da casa, filma na cozinha. 

Mas filma mais o pessoal da Folia, e uma lembranr.;a que fica. Se o seu Dilino 

continuar com a Folia, as fitas servem para ver como e, como td tocando; se 

ele parar, todo mundo vai esquecer a Folia, a{ tem as fitas. 

Nas primeiras fitas gravadas, principalmente, percebe-se que a presen~a da camera 

altera o ritmo do grupo, porque as pessoas sao solicitadas a olhar e reagem de diversos 

modos: brincando, sorrindo, escondendo-se ou fingindo ignora-la. Nessas mesmas fitas, por 

desconhecimento da tecnologia que estao usando, os operadores da camera e os sujeitos 

"filmados" portam-se como se estivessem em uma situa~ao de capta~ao da imagem 

instantanea, ou seja, quando se percebem mirados, fazem uma pose, ficando alguns 

segundos im6veis. Nao e raro ouvir uma voz que contribui para o constrangimento daqueles 

que sao objeto de aten~ao: olha o passarinho. Outras pessoas, que conhecem as 

potencialidades do video, se portam como se estivessem em uma situa~ao de entrevista 

elaborando urn discurso verbal: 

Tamas aqui na casa do mana, grar.;as a Deus td tudo bem, o nosso 

acompanhamento td bem. Agrader.;o tambem a presenr.;a de todo mundo aqui do 

bairro que td acompanhando Reis. Chama o Valdir ai.. 
20 

Durante a cantoria, as grava~oes intemas mostram os detalhes dos sfmbolos que 

fazem parte do ritual: a bandeira, o presepio e os instrumentos. Os ambientes sao muito 

pequenos e fica dificil para o operador mostrar pianos de conjunto, mas com o recurso da 

movimenta~ao de camera sao selecionados grupos de no maximo tres pessoas e aos poucos 
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a Companhia toda e mostrada. Outro recurso usado pelos operadores para driblar a quesHio 

do espa~o e manter uma distancia dos objetos a serem gravados e subir sobre urn m6vel da 

casa, fazendo tomadas do alto. 

As grava~6es feitas no exterior apresentam a vantagem de mostrar o grupo todo 

caminhando pela rua, mas pela falta de ilumina~ao fica diffcil identificar as pessoas, 

delineando-se apenas as silhuetas. 

Tais registros sao feitos, na medida do possivel, sem cortes, mostrando o ritual de 

aproximadamente quarenta minutos em cada casa. Mas os folioes ao assistirem as fitas, 

nao demonstram enfado. As mesmas fitas sao vistas com bastante regularidade e esses 

momentos de contempla~ao, em geral coletivos, sao sempre solicitados. 

0 grupo costuma se reunir aos domingos na casa de Adelino, e os filhos compram

lhe urn aparelho de videocassete ao perceber que a possibilidade de ver a Folia na televisao 

tomou-se urn motivo a mais para atrair os conhecidos. Durante a transmissao todos falam, 

comentam, contam hist6rias; muitas vezes param a fita para rever uma cena, e muitas vezes 

surgem discuss6es a partir do que foi gravado. Essas imagens nao sao aceitas 

ingenuamente: sao sempre passiveis de elogio ou de critica, principalmente por parte dos 

mais velhos. Os comentarios referem-se as pessoas, as roupas e tentam datar o 

acontecimento, quando nao ha data inscrita, a partir das pessoas ausentes ou presentes na 

cena gravada. Alem disso, contam as hist6rias de vida das pessoas que estao ausentes nesse 

momento da aprecia~ao. Existe uma necessidade de comparar o ritual com o que esta 

sendo transmitido: o desempenho dos musicos e foli6es, a decora~ao da bandeira e a 

posi~ao dos foli6es na evolu~ao que fazem para cantar na frente do presepio, a sequencia 

das casas visitadas:
21 

- 0 Joiio sim e umfoliiio. Temfe e mexe como corpo todo. Tem umjeito prd 

tocar caixa. 

- ... porque a gente sahe sohre os canto e niio td hom, olha af! 

- ... eu lemhro e to vendo. Td minha cahec;a que niio saiu hom. 

2° Fala de Felfcio de Souza na fita gravada em 1990 
21 Esses comentarios sao, respectivamente, de: Teresa Gon~alves, Josino Pereira da Costa, Ilda Silva de 

Souza, Ilda Silva de Souza, Adelino Gon~alves de Souza, Jose de Souza, Rosa Carvalho, Lfdio dos Santos, 

Rosa Carvalho, Rosa Carvalho e Ilda Silva de Souza. Foram registrados nos dias 04.06.95, 27.07.97, 

02.08.97 e 14.09.97. 



- ... olha, (apontando para o video), ate eles ta achando que niio deu certo. Viu 

a cara dele? Da pra tirar esse pedar;o? 

- ... mas parece que niio foi assim. 

- Tern pedar;o borne tern algumas falhas. A gente sabe isso porque quando tern 

falha, tern na folia e na fita, porque gravou. 

- A gente niio enjoa de olhar. 

- Niio filmou as pessoas oferecendo dinheiro pra bandeira. Tern que mostrar. 

- A bandeira ta sem cor. Depende da casa a cor fica mais forte. 

- Na casa do Haralda a flor da bandeira cresceu e a musica ta mais 

aprumada. La nessa casa eles tern muitafirmeza, eles nasceu dentro da Folia. 

- Eu queria umafoto daf. Eu niio conher;o Folia como essa. Dajeito? 
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A linguagern do video e rnuito familiar para os rna1s ]Ovens, mas para os mms 

velhos, alguns elementos causarn estranheza. Por exernplo: ern urna cena rnostrando o 

conjunto dos foli6es tocando e cantando, por algurn rnotivo a camera foi desligada e a cena 

seguinte comes;a corn urn close de urn dos rnusicos. Em geral as pessoas rnais velhas 

tiverarn uma reac;ao de estranharnento, fazendo cornentarios que se repetirarn em dois 

finais de semana consecutivos que assistimos a rnesrna fita, enfatizando que consideram o 

ritual da Folia como coletivo e nao entendern esses pianos mais pr6ximos que deixarn 

escapar a nos;ao de conjunto: a televisiio as vezes erra, acho que esta errado ... Cade os 

fi l .- ?22 outros o zao. 

Se o registro ern video tern como objetivo guardar na lembranc;a, rnostrar para 

quem nao viu e ensinar as crianc;as quando crescerern, entao diz llda: 

... niio devia ter filmado, porque agora niio da para apagar, e os muszcos 

ainda niio estiio afinados. lsso niio pode ser mostrado ... Ja que esta sendo 

filmado, tern que ser tudo bam. 

E Adelino cornpleta: 

Nas fita e tudo igual, sempre igual, mas na Folia e diferente. Aparece igual, 

mas e diferente o jeito. Mas e hom quando mostra todo mundo junto. Serve 

pra ver, e uma lembranr;a. Fica pros neto, pros filho. Serve ate pra aprender, 

mas precisa ter alguem que sabe pra formar a F alia. 

22 Comentario de Diva Gon~;alves. 



3.3 - Grupo Folcl6rico Campinense 
1 

Sou agricultor 

Vim do sertfio 

Hoje moro na cidade 

Mas lembro com saudade 

Da minha linda projissiio 

Quando morava na ro9a 

Urn Iugar aben9oado 

Trabalhava como ninguem 

Todos viviam bern 

Porque eram recompensados 

Se vim para a cidade 

E deixei o meu sertiio 

Niio foi s6 porque quis 

Veja o esforr;;o que fiz 

Para salvar a situa9iio 

0 trabalho no campo 

Foificando desamparado 

Porque as leis trabalhistas 

Seguiam para outras pistas 

0 lavrador ficou de lado 
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0 Grupo Folcl6rico Campinense e constitufdo basicamente por migrantes que 

vieram de diferentes bairros rurais dos municfpios de Caconde e Divinolandia, situados no 

nordeste do Estado de Sao Paulo. Os bairros Santa Quiteria, Quebra Machado, Fumac;a, 

1 Os versos compostos por Joao Silvino de Faria e Roque Jose de Faria falam explicitamente sobre a 

introduyao do Estatuto do Trabalhador rural, que foi decisivo para detonar o acelerado processo de migrayao 

rural-urbana Este fator ja foi citado no inicio do capftulo3 desta dissertagao 
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Cubatao, Bela Aurora, Cidreira, Machado e Santo Antonio aglorneravarn sitiantes unidos 

por rela~6es de parentesco e compadrio que estavarn estabelecidos na regiao ha. varias 

gera~6es. 

Ld era vida do campo. Trabalhava na enxada, agricultura completa, o gado, 

animal, porco, criava de tudo, plantava ... Tinha a escola, no nosso sitio tinha 

ate o quarto ano. Toda a reghzo ia ld. Meu pai tinha urn armazem, no sitio 

chamava venda. Vendia de tudo, desde urn carretel de linha ate urn par de 

roupa, ferramenta. Meu avo tinha a casa da fazenda, mais prd cima, e a 

familia do outro !ado do c6rrego. Em frente era tudo parente. E familia e 

morava sempre junto, e a Folia de Reis saiu de ld
1 

Ld o pessoal era muito reunido, muito chegado nos bairro. Tinha dois bairros 

mais chegado ld que era o bairro Santa Quiteria e o Quebra Machado, 

onde morava quase que s6 parente, gente da famflia. Entiio, aonde que tinha o 

grupo da Pastoria de Reis. Entiio teve ld urna represa, fizeram uma represa, 

ainda tern ld hoje uma represa da Usina Graminha, e pegou grande parte do 

povoado nosso ld. Entiio foi preciso que a gente mudasse prd cd, mudasse 

de ld porque a maior parte das terms foi vendido prd Companhia. Ficou 

embaixo d'dgua entiio as terra melhor; onde ficou os alto a pessoa falou: 'jd 

que vai vender a terra melhor, vende tudo ', entc7o acabaram vendendo tudo o 

1 Depoimento de Sebastiao Manuel Mendes. 



Vie ram prd cd, foram para Jundiai, 

todo mundo, entao acabou a Folh 

E 
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depoimentos de diversas pessoas que compoem esse grupo, o momenta de 

safda do campo para a cidade e lembrado como a ruptura com urn modo de vida que nao 

oferecia condic;oes de sobrevivencia, dada a profunda transformac;ao que ocorreu com a 

chegada da Usina, e a op<;;ao de vinda para a cidade significava novas oportunidades para os 

filhos. 

Entre os anos de 1962 e 1970, grande parte dessa comunidade ja se encontrava 

instalada em Campinas, ocupando principalmente os bairros Parque Industrial, Vila 

Pompeia, Jardim Santa Lucia, Vila Cidade Jardim, Vila Miranda, Vila Bela atual Vila 

Castelo Branco e Jardim Nova Europa. Conseguiram reiniciar em Campinas atividades 

voltadas para os servi<;os urbanos, ocupando inicialmente os mais baixos no 

mercado de trabalho: faxineiros, serventes de pedreiro em grandes empresas e as mulheres 

passaram a trabalhar como lavadeiras de roupa e cozinheiras para as campineiras 

declasse 

Mesmo com a dispersao dos seus componentes no novo geografico, essa 

comunidade ""''"~--''''"' manteve os la<;os afetivos e sociais que permitiu o restabelecimento de 

urn mutua e posteriormente a reorganiza<;ao da de 

aqui primeiro, a gente voltava ld na e os os 

no da enxada, sofrendo: 'Vamos prd Campinas. 

vai ganhar mais '. E o pessoal vinha. Ia 

prd com uma mala de roupinha. A minha mae conhecia o 

Galo e punha o cara prd trabalhar. Chegava urn come(,·ava conversar, minha 

mae trabalhar, carregar sacaria ... 0 nego ficava 

trazer a se era solteiro ficava a{, montava grupinho, 

casa e morava os rapaz. Vinha foliczo e ficava no grupo. 

mundo: dava casa para morar, roupa 

tinha time de futebol nosso: Santos 

era hom de bola na fazenda, n6s 

juntava tudo aqui. 
3 

de Joao Silvino de Faria 
3 Depoimento de Sebastiao Manuel Mendes. 
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Nessa epoca em Campinas ja havia alguns grupos de Folia de Reis, principalmente 

na Vila Pompeia, Cidade Jardim e Vila Bela, que eram redutos de migrantes mineiros, e os 

cacondenses come<;aram a acompanhar a bandeira do embaixador Jose Pacheco, apelidado 

de Ze Mineiro, o qual reunia uma grande quantidade de folioes. Mas essa folia durou 

pouco, porque o Ze Mineiro cantou uns tres anos e a bandeira dele voltou prd Minas.
4 

Os 

folioes passaram, entao, a ajudar simultaneamente na cantoria de outros dois grupos que as 

vezes se juntavam: a Folia do Joao Gordo, que nao sai mais e a Folia da dona Santina, 

tambem conhecida na epoca como Folia da Pompeia, que continua existindo ate hoje, com 

o nome de Folia do Jardim Yeda. 

No comer,.-·o era misturada, que eles tinha o gntpinho deles, e n6s juntamos tudo 

junto. Entcio tinha setenta por cento de folhio nosso. A Folia era deles e n6s 

tambem tinha bastante folicio, sa{a tudo junto, misturava. S6 que depois acabou 

n6s fazendo um gntpo s6. (. .. )Agora n6s tem nossa turminha. N6s fundou a 

nossa, o sistema deles trabalhar prd n6s nao serviu. Os outros nao foi pra 

frente, 0 (tnico que ficou e 0 nosso. 
5 

4 Depoimento de Sebastiao Manuel Mendes. 
5 Depoimento de Sebastiao Manuel Mendes. 
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Quando Sebastiao diz que os outros niio foi prd frente, o [tnico que ficou eo nosso, 

ele esta se referindo aos constantes rearranjos pelos quais as outras Companhias de Reis 

passaram nesses ultimos trinta anos, ou seja, a formaviio que tais grupos apresentavarn no 

passado, foi transforrnada, mas quase todas as pessoas citadas e que aparecem nas fotos 

mais antigas - anos 60 e 70 que estao ern posse de algumas pessoas do Grupo Folcl6rico 

Campinense, ainda sao foli6es, embora nao participem do mesmo grupo de origem em 

Campinas. 

A primeira caracteristica que diferencia o Grupo Folcl6rico das outras companhias 

de Reis, e que sua forma~ao praticarnente nao se alterou desde que chegaram ern Carnpinas 

e reorganizaram a Folia aqui Aos olhos dos foli6es de outras companhias, estes vistos 

como: a Folia que vern de jon}, ou a Folia daquele povo claro
7

, referenda a cor da pele, 

ou ainda a Companhia Reis que tiio jazendo a igreja
8

. Essas denornina.;oes foram 

6 Fala de Adelino Gon~alves de Souza, referindo-se ao fato dos integrantes desse grupo nao serem, em sua 

maioria moradores do Parque da Figueira. 
7 Coment:irio de Maria de Lurdes Bonilha, da Companhia de Reis do Parque da Figueira, constatando que em 

todas as outras Folias tern muitas pessoas negras participando. 
8 Fala de Genesio Machado da Silva, bastiao da Companhia de Reis do Jardim Yeda, referindo-se ao fato 

desse grupo ser composto por pessoas de maior poder aquisitivo e ter conseguido comprar urn terreno onde 

esta sendo construfda uma sede social. 
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confonne o grupo se distanciava e economicamente dos outros, 

delimitando as suas fronteiras de uma maneira mais rigida. Nesse processo, os sentimentos 

ligados a origem comum e a continuidade dessa origem aqueles que se comprometiam com 

as novas rela96es instauradas e excluiu os que nao se adequavam a manutem;ao da unidade 

e coerencia do grupo, que em ultima instancia significa uma diferencia9ao s6cio

econ6mica, uma vez que a maior parte dos folioes desse grupo desfrutam de um padrao 

mais elevado. 

0 grupo, que no infcio reunia o pessoal para lembrar daqueles tempo velho nosso 

!6.
9

, resolveu fonnalizar a sua organiza9ao, elaborando algumas regras para manter a 

disciplina entre os foli5es. Com a cria9ao dessas regras, foi estabelecido um maior controle 

sobre a assiduidade, o uso de bebidas alco6licas, e a freqtiencia aos ensaios, com a 

instaura9ao de listas de presen9a. 

Af acharam melhor ter urn respons6.vel, uma pessoa prd tamar conta. Urn 

companheiro nosso, conhecido por Sebastiiio Geronimo, tambem era da turma 

l6. de Caconde, tomou conta uns tempo, depois passou pro Waldomiro, esse que 

ficou ate a epoca que eu peguei. Entao o Waldomiro ficou tomando conta do 

grupo, criou uma diretoria, mas nllo tinha nenhum documento, nllo tinha o 
. d 10 estatuto am a. 

0 grupo foi criado oficialmente em 197 4 quando mandaram fazer em 

Caconde a bandeira e as mascaras novas, tendo sido registrado em cart6rio em 1982, com o 

nome de Associa9ao Grupo Folc16rico Campinense, a qual contou inicialmente com a 

adesao de setenta famflias que passaram a pagar mensalidades. Em 1996 havia trezentas 

familias associadas, mas no ano seguinte muitas manifestaram a dificuldade em continuar o 

pagamento, e atualmente eliminaram o sistema de cames, retomando o sistema de ofertas 

em dinheiro, durante o giro da Folia. Sebastiao Canuto, atual presidente da Associa9ao 

explica que essas ofertas variam de cinco a cinquenta reais conforme a grar;a alcanr;ada e 

os recursos do momenta. Mas a maior arrecada9ao do grupo atualmente provem das 

quennesses que organizam, tendo como objetivo angariar fundos para a constru9ao uma 

9 Extrafdo do depoimento de Joao Silvino de Faria. 
10 Depoimento de Joao Silvino 
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sede social e de uma IgreJa, em urn terreno recem adquirido no bairro Jardim Novo 

Campos Elfseos. 

Desde a sua fundac_;ao, o grupo passou a ter eleic_;oes regulares a cada quatro anos, 

para eleger uma diretoria. Nessas eleic_;oes sao formadas duas chapas, para disputar os 

seguintes cargos: presidente, vice-presidente, secretario e tesoureiro. A diretoria eleita, com 

excec_;ao das atividades desenvolvidas durante o ritual religioso, que e func;ao dos mestres 

ou embaixadores, compete organizar tudo que se refere ao grupo: 

Nosso grupo az e um grupo registrado, reconhecido, estadual, municipal e 

federal. Nos temos umafirma aberta. E desde que voce tern umafirma aberta 

voce tem que ter uma diretoria. Essa diretoria, ela tern que trabalhar em 

funr;oes de manutenr;iio do grupo. Pra dar manutenr;iio pro grupo, voce tern 

que arrecadar, seniio voce vai ficar parado. Nos, tinha o terreno za em 

Hortolandia, entiio vendemos o terreno la, compramos esse ai, que fica af 

pertinho, facil locomor;iio. Entiio, compramos af o terreno de 490 metros. 

Fizemos um muro, fizemos a calr;ada, fizemos la um barraciio de pau a pique, 

voce viu la como e que ta la: rustico, pra que nos pudesse arrecadar, fazer 

festa. Que nos fizemos o ano atrasado a festa da pizza, depois fizemos a festa 

junina, depois fizemos a festa da pizza novamente. E um esquema de festa que 

da um lucro rendoso para o grupo. 
11 

0 processo de organizac;ao formal do grupo implicou em urn acumulo de 

documentos escritos, com diferentes finalidades: desde o estabelecimento de uma 

comunicac;ao mais agil e eficiente entre os folioes, ate a divulgac;ao de alguns aspectos 

dessa cultura para setores da sociedade mais ampla, interessados no folclore, como a 

imprensa local e Secretarias de Cultura da regiao. 

Para a comunicac;ao entre os folioes, alem dos convites para a participac;ao nas 

reunioes e nas festas, sao elaborados, na forma de listas, alguns tipos de documentos 

visando uma melhor organizac;ao: nomes de pessoas que participam de excursoes para 

apresentac;ao da Folia em outras cidades; roteiros que sao elaborados anualmente no mes 

de outubro, com as datas, os nomes e os enderec;os das pessoas que receberao a Folia. Foi 

feita tambem uma tentativa de editar urn pequeno jomal, veiculando informac;oes 

referentes a diversos fatos sociais mundiais como porcentagem de analfabetos por pais, 
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numero de desabrigados, porcentagem da distribui9ao de terra no Brasil, etc., mas por falta 

de recursos circulou apenas urn numero, em outubro de 1987. 

Existe tambem, porem em pouca quantidade, o registro de alguns versos que 

comp6em o ritual, e sao recitados pelos basti6es ou palha9os. 

0 documento escrito mais importante para o grupo eo estatuto, que foi organizado 

a partir da compila9ao de diferentes estatutos de sindicatos aos quais os componentes 

desses grupos estavam ligados, por rela96es de trabalho. 

Para a divulga9aO do trabalho do grupo a sociedade, OS documentos escritos sao 

mais complexos, apresentando urn hist6rico resumido da origem bfblica da Companhia de 

Reis anexado a rela9ao das fun96es rituais e administrativas organizadas pelo grupo. 

0 uso da escrita esta relacionado a ascensao social do grupo como urn todo e a 

possibilidade de escolariza9ao e de acesso as informa96es por que passaram as gera96es 

mais novas, sendo esta caracterfstica que os distingue dos componentes dos outros grupos 

de Folias de Reis em Campinas: 

Antigamente era na folha de papel e demorava mais. Agora pode fazer 

quantas capias quiser e depois e s6 cortar: o computador faz a coisa ficar 

b fi 
. 12 

em elta. 

Segundo Goody, em seus estudos sobre as diferen9as entre a organiza9ao social de 

sociedades sem e com escrita eo processo de transi9ao de uma para outra, trata-se de "uma 

utiliza9ao nao sintatica da linguagem, que a torna especialmente adequada aos fins da 

contabilidade", ou seja, essa pratica estaria mais voltada para a condu9ao de assuntos 

economicos e menos para o registro de mitos e rituais (GOODY, 1986, p.72). 

Nesse sentido e possfvel, tambem, refletir com Leroi-Gourhan sobre a introdu9ao da 

escrita em grupos cuja tradi9ao esteve assegurada pela memoria oral: 

Nos prim6rdios da escrita, a memoria coletiva nao tern motivos para interromper o seu 

movimento tradicional, salvo no respeitante aquilo que excepcionalmente interessa 

fixar no quadro de urn sistema social nascente. Portanto, nao e por coincidencia que a 

11 Depoimento de Joao Paulino Neto. 
12 Depoimento de Roque Jose de Faria, referindo-se ao computador adquirido pelo filho Carlos, que ajuda a 

adrninistrar o grupo. 



nao registra aquilo que e normalmente fabricado 

que constitui o esqueleto de uma sociedade urbanizada, 

do sistema vegetativo reside numa economia de circula~ao 

1983, Po 60) 

mas apenas aquilo 

a qual a chave 

(LEROI ~GOURHAN, 
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Por outro lado, a pesquisa recente de Gomes e Pereira, acrescenta informav5es que 

enriquecern essa discussao: 

Em Santo Antonio do Bali, Ilta Rodrigues de Oliveira, esposa de Jose Gomes de 

Oliveira, o dono da Folia, reuniu pacientemente em urn caderno todas as informa~oes 

sobre a fundamenta~ao mftica do ritual. Ha trinta e seis passos, com a explica~ao do 

momenta certo da ocorrencia de cada urn deles; registraram-se treze embaixadas para 

situa96es tambem especfficas e a parte de perguntas se compoe de cento e noventa e 

tres quest6es. Nessa transi~ao das falas orais para a linguagem escrita se evidencia o 

percurso da tradi~ao oral; perderam-se elementos da sintaxe e os pr6prios vocabulos se 

alterararn o que muitas vezes levou a destrui~ao do signo lingliistico. Assim as 

palavras perdem seu sentido original e passam a figurar como elemento sonoro de 

poder magico, independente de significa~ao. A perda de sentido, decorrente da 

evolu<;ao fonetica - ou a propria incompreensao do significado das palavras ~ em lugar 

de dificultar, favorece: e o misterio acrescido pela superioridade do obscuro. (GOMES 

& PEREIRA 1995, p. 71) 

caso do Grupo Folcl6rico Campinense, observado apesar de muito 

e fundamental para a organiza9a0 da sendo pouco 

praticada para o registro do ritual. Outros tipos de registros fotografias e video - , cuja 

produc;ao discutida mais a frente, sao usados com a finalidade de mostrar os momentos 

Para desenvolvimento do ritual essa Folia mantem uma estrutura parecida com a 

outros grupos, sendo constitufda pelos seguintes 

Etelvino, Joao Paulino Neto e Roque Jose de Faria tocam 

mestre; de Faria e Sebastiao Geronimo sao 

Canuto, Jose 

revezam~se na funvao de 

Amelio de Faria e 

tocam vioUio; Oscar de Faria, Divino de Joao Donizetti e Benedito 

Rodrigues tocam cavaquinho; Rosevelt Justino Alves e Eduardo de Souza tocam 

acordeao, Jose Roberto de Faria, e Celso Roque de Faria tocam Sebastiao Aparecido 

e de Andrade tocam pandeiro; Adelino Rodrigues toea toada ou 0 ritmo e 

predominantemente sui mineira, caracterizada pela sanfona" 

da grande quantidade de musicos instrumentistas, a Companhia tern nove 

sendo atualmente Antonio Manuel Mendes, 

distribuir as tarefas para cada urn" Os 

mais velho e encarregado de 

atualmente sao 
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Felipe, Michel e Emerson, todos com aproximadamente dez anos de idade, que se revezam 

na recita<;ao dos versos decorados, pois ainda nao sabem improvisar. A presen~a dos 

bastioes e considerada fundamental, por isso existe uma preocupa~ao em estar preparando 

as gera<;oes rnais novas para assumir essa func;ao. Essa preocupac;ao e tao evidente, que urn 

foliao da Companhia de Reis do Jardirn Yeda se referiu a este grupo da seguinte forma: 

Tern uns que tern professor. Aquela Cornpanhia de Reis do Folcl6rico, tinha 

urn professor que ele estudava rnuito e dana escola praquelas rneninada. Tinha 

urn bastifio, ele que era professor da turma. Ele tava ali sempre junto com a 
. h l l' ' l 13 

turmzn a, e e exp zcava pra e es. 

Sebastiao Mendes, urn dos antigos bastioes do grupo acrescenta: 

0 Celso Divino foi o mestre dos basticio. Ele deu aula pros bastitio. Enttio eu 

adquiri muita experiencia com ele, muita pratica, muita mane ira de comportar, 

muito jeito de sambar, de ritmar a mzisica. E agora os mais novo estao 

aprendendo tambem. 

13 Depoimento de Genesio Machado da Silva 
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Quem carrega a bandeira do grupo durante o giro da Folia e Julia de Faria, que 

tambem cuida da limpeza e da troca das fitas e flores quando ficam desgastadas, Nesse 

grupo existe uma regra proibindo que os devotos coloquem fotografias ou bilhetes na 

bandeira, evitando uma poluis;ao visual, por isso todos os pedidos e agradecimentos devem 

ser representados apenas com fitas, respeitando uma simbologia de cores que faz parte das 

tradis;5es. 

A para a Folia comes;a no mes de outubro, com a elabora<;ao do roteiro 

das visitas nos diferentes bairros, e a distribuis;ao de c6pias para todos os foli5esc cada 

ano e escolhido urn festeiro, que oferece a sua casa e se encarrega de organizar a safda da 

bandeira. A Folia anda todos OS sabados e domingos do mes de dezembro, durante 0 dia 

todo, percorrendo aproximadamente vinte casas por final de semana. Os bairros percorridos 

por essa Companhia sao: Parque Industrial, Jardim Sao Fernando, Vila Lemos, Vila Carlos 

Lourens;o, Jardim Nova Europa, Jardim Eulina, Vila Santa Barbara, Parque Sao Jorge, Vila 

Boa Vista, Jardim Maria Antonia (no municipio de Suman~), Parque Universitario, Parque 

D. Pedro, Jardim Alvorada, Jardim Santa Lucia, Campos Elfseos, Novo Campo Elfseos, 



Ipaussurama, Jardim Anchieta, Vila 

Nobrega, Vila Pompeia, Cidade Jardim. 
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Vila Padre Manuel da 

Grande parte dos folioes possui autom6vel, e o transporte, portanto, nao e problema 

para o grupo se deslocar quando precisa percorrer distancias maiores. Como o grupo e 

numeroso, urn dia normal do giro da Folia agrega aproximadamente cern pessoas, e esse 

numero chega a quatrocentos no dia da festa da chegada. A alimenta~ao sempre e 

suficiente, porque a organiza~ao e feita com bastante antecedencia, tanto para o grupo ser 

recebido nas casas dos devotos que oferecem almo~o, jantar ou lanche, como para receber 

pessoas na festa da chegada. 

Na semana entre os dias primeiro e seis de janeiro a Folia interrompe o giro, pois 

muitos folioes vao a Caconde, onde ainda mantem layos de amizade, para participar da 

Festa nos bairros rurais de lti. De volta a Campinas, o ritual estende-se por quase todo o 

mes de janeiro, terminando com a festa da chegada. Desde 1995 a festa da chegada nao 

acontece na casa do festeiro, e sim no terreno, que fica no Jardim Novo Campos Elfseos. 

Esse sistema adotado pelo grupo, rompendo com a tradi9ao da festa ser promovida pelo 

festeiro tern como objetivo agregar maior quantidade de pessoas, num espa~o adequado 

para a realiza~ao desses encontros. 

A prepara~ao da festa come~a com dois meses de antecedencia e o ponto de 

encontro e a casa de Concei9ao e Lurdes de Souza. 0 povo que vem do sftio gosta de ficar 

junto e n6s se damos bem: e assim que essas duas irmas, casadas com dois irmaos, AntOnio 

e Jose de Souza, explicam o fato de dividirem a mesma residencia desde que vieram para 

Campinas. Essa residencia localizada no Jardim Novo Campos Elfseos, e conhecida por 

todos do grupo como casa dos Carmelia- alusao a dona Carmelia de Souza, mae dos dois 

irmaos - e e urn ponto de referencia social e afetivo. La fica guardada a maior parte do 

patrimonio material da Folia, como instmmentos musicais, fardas e mascaras dos bastioes e 

ofertas que ganham. E o espa~o tambem onde as mulheres se reunem para fazer flores de 

tecido e de papel que enfeitarao os arcos de bambu, os andores, e o altar, um costume que 

vem do tempo de Caconde; para costurar as roupas dos palha~os e para planejar a festa. 

Encarregam-se tambem de cobrir com papeis coloridos e enfeitar com flores, caixas de 

papelao que serao usadas como bandejas para paes, bolos e roscas, feitos por elas. 



Nesses momentos, as 

movimentac;;ao de pessoas na casa 

presentes, ajudando e aprendendo. 

acontece somente na epoca da Folia, pois e 

grupo reune-se durante o ano todo, nos finais de semana, para discutir 

administrativas, para ensaiar e tambem assistir fitas de video da Folia. 

Para a festa, os homens providenciam o emprestimo e o transporte de mesas 

cadeiras e encarregando-se dos trabalhos mais pesados para transformar o espa<;o em uma 

sede social. Na semana que antecede a festa esse trabalho e sempre intensificado, contando 

com uma grande participa<;ao, inclusive dos parentes que vern de Caconde e Divinolandia. 

Ate o final do anode 1997, a sede social consistia de uma tenda feita com lona e plastico, 

mas com a organiza<;ao de varios mutir6es nos ultimos meses, foi construido urn galpao em 

alvenaria, coberto com telha canaleta e planejam para o proximo ano iniciar a de 

uma capela, ao lado 

significado: 

os foli6es, essa constru<;ao tern urn importante 

E uma evolur;ao a realizat:;iio do sonho de ter um Iugar. E a 

vantagem e niio depender de prefeitura, nem de polftica, nem de igreja, e de 

par6quia e a garantia da Folia continuar com os 
14 

filhos, os netos. 

Os filhos os 

empenho dos foli6es ma~s 

outros grupos, esse o 

afastamento dos 

pessoas na faixa 

fundamentais para assumir a 

questoes passarn por propostas de 

ele criou na 

A Folia tem 

t.J Depoimento de Sebastiao Canuto 
15 Depoimento de Joao Paulino Neto, 

participam esporadicamente da Folia, 

para a continuidade dessa tradi<;ao 

preocupado, formalmente, com esse 

discussoes em busca de sugestoes para 

aos quarenta anos, que sao as mais 

dar continuidade ao projeto 

vindas das velhas gerw;;oes: 

os )ovens. Ve o caso do meu 

tipo samba, que agradaria muito os 

tem que adaptar o momenta. 
15 

aos 

as 

mas 



Se niio colocar os jovens para dirigir o grupo essa tradir;iio vai acabar. Tinha 

que criar novas modalidades de danr;a. mais dinamica, com roupas mais 

esporte e menos ligada na religiao (. .. ) Precisa dos jovens porque eles jd vern 

com a capacidade de estudo melhor. Porque a dificuldade nossa hoje e usar 

uma lingua diferente, a nossa lfngua e muito antiga ainda.
16 
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Se os jovens estao ausentes, as crian~as, por outro lado, estao bastante presentes em 

varios momentos: ajudam na prepara~ao da festa e participam do ritual acompanhando o 

giro todo do grupo. No ritual varios meninos atuam como bastioes e algumas meninas, no 

dia da chegada vestem-se de anjos, significando as pastorinhas que esperam a Folia sob os 

arcos. 

0 Grupo Folcl6rico Campinense encena, algumas vezes, a Folia de Menino 

ou Pastoria de Menino, que pode ser considerada uma varia~ao da Folia de Reis. Esse 

ritual, que era praticado commais freqi.H~ncia quando moravam no sftio, e urn pouco mais 

elaborado porque, alem do grupo da Folia, aparecem outros personagens: os tres Reis 

Magos, Papai Noel e dezesseis pastores. Os pastores se dispoem em duas filas ou cordoes 

e, portando cajados enfeitados com fitas azuis ou rosas, danr;am o xote. Quem comanda o 

t
6 Depoimento de Joao Silvino de Faria. 
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grupo e Papai Noel, que e sempre o embaixador da Folia. Joao Silvino de Faria explica o 

significado da pastoria: 

Conta na historia, a Zenda que nos conhece e quase criada par nos mesmo, que 

o pastor mais velho estava no campo quando os tres Reis chegaram. A roupa 

do pastor era um paleto bem velho, depois foi modificando e resolve ram mudar 

a roupa para Papai Noel, porque se destaca mais: na cidade jd chama mais 

atenr;ao. 
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Produc;ao e circulac;ao da imagem 

0 grupo possui uma grande quantidade de fotografias, mostrando a Folia de Reis 

desde os primeiros anos que chegaram em Campinas. Quase todos os foli6es possuem 

algumas fotografias, mas a maior parte das fotos antigas estao com Sebastiao Manuel 

Mendes, que era urn dos basti6es do grupo. Ele se lembra que em 1969 contrataram urn 

fot6grafo para registrar o grupo reunido, e nos anos seguintes costumavam pedir para 

alguns colegas fotografarem, ate que em 1975 comprou uma kodaquinha. Em alguns 

momentos ele mesmo encarregou-se de produzir as imagens e em outros, quando estava 

desempenhando a fun~ao de bastiao, solicitava o auxflio de outras pessoas. Muitas dessas 

fotos se perderam por causa dos emprestimos para os foli6es e para os parentes, que levam, 

' d [7 porque gostam; at um passa pro outro e esquece e trazer. 

Dentre as entrevistas realizadas com os foli6es desse grupo, a mais longa foi com 

Sebastiao Mendes, pois a partir das fotos, a memoria foi agu~ada, e a compreensao de urn 

panorama cultural no qual elas foram produzidas veio a tona. Parcelas de urn universo nao 

selecionado pelo olhar do fot6grafo foi representado verbalmente, articulando diferentes 

17 Fala de Luzia, esposa de Sebastiao Mendes. 
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tempos e espa~os, oferecendo novas possibilidades de interpreta~ao do processo de 

recria~ao das Folias de Reis em Campinas. A partir dessas imagens mais antigas e da 

identifica~ao dos personagens e dos cencirios mostrados, feitas pelo seu guardiao, foi 

possivel perceber o contexto que propiciou a integra~ao, atraves das Folias de Reis, entre 

os migrantes de diferentes origens que chegaram na cidade, ocupando os bairros, que na 

epoca constituiam a periferia. 

V arias pessoas do grupo tam bern possuem fotos, mas sao mais recentes e retratam 

apenas a parte do ritual em que a Folia visita suas casas. Essas fotos tern uma circula~ao 

mais restrita, e geralmente sao guardadas nos albuns familiares. 

Atualmente uma mo~a do grupo, Maria Neusa Faria, filha de Roque Jose de Faria, 

preocupa-se em fotografar varios momentos da Folia - a saida, a passagem por varias casas, 

a festa da chegada - desde 1992, quando comprou uma camera automatica. 0 objetivo e 

mostrar sempre o que nao foi fotografado anteriormente, o que se toma diferente de urn 

ano para outro, pois mesmo tratando-se de urn ritual cuja essencia permanece a mesma, 

existem pequenas modifica~oes, as quais podem ser vistas atraves das imagens. Alem 

disso, a propria autora das fotos considera que mesmo o que permanece igual pode ser 

retratado de outras formas, o que significa inumeras possibilidades seletivas, incluindo 

principalmente o enquadramento e os angulos de tomada. Nas semanas subsequentes ao 

termino da Folia, e bastante comum o interesse das pessoas em apreciar essas fotos 

recentes e muitos solicitam o filme emprestado para fazer reprodu~oes. Em seguida, Neusa 

organiza essas seqiiencias fotograficas em albuns, anotando as datas. Ela considera que o 

video e uma lembranr;a mais completa, porque voce ouve a voz, mas a foto demora mais 

para estragar, referindo-se a grande quantidade de fitas gravadas em video que 0 grupo 

possm. 

Desde 1990 algumas pessoas do grupo tern se empenhado em registrar a Folia em 

video e essa produ~ao, organizada principalmente pelas novas gera~oes, e considerada 

muito importante pelos velhos embaixadores: 



As fitas tern muita utilidade, porque n6s precisamos aprender e com essas fitas 

que podemos aprender. A fita seria o maior professor: pela fita ve os erros 

dos musicos. Ela niio mente.
18 

E born o video porque a gente ve os defeitos e pode corrigir. Tern muitos no 

grupo que filma, mas o oficial eo Nelita; ele entende de video.
19 
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Quando Roque usa o termo oficial, ele se refere ao fato de Nelito Gonc;alves ser 

considerado urn foliao, embora nao seja instrumentista, pois sempre acornpanha o grupo, 

gravando grande parte do percurso realizado pela Folia durante os finais de sernana. 

Quando o grupo viaja para Caconde, ou para outras cidades, para pagar promessa de 

devoto, ou mesrno quando sao convidados para participar de festivais de folclore 

promovidos pelas prefeituras locais, ele sernpre esta presente, com a camera de video, 

encarregando-se tarnbem de fazer reproduc;oes para os foli6es que solicitarn. 

Mas pelo grupo circularn tarnbern outras fitas gravadas mostrando a Folia. 

Geralmente sao feitas pelos pr6prios foli6es quando da passagern da bandeira por suas 

casas, e podem ser realizadas por algurna pessoa da propria familia ou, no caso de nao 

possufrem camera, atraves da solicitac;ao de favor arnigos ou como prestac;ao de servic;os 

pagos. 

Esse tipo de produc;ao e considerado de rnenor valor, se cornparado corn o trabalho 

do Nelito, e a explicac;ao do Antonio Manuel Mendes deixa clara a importancia dessa 

func;ao, pois ja contratou os servic;os de urn vizinho que estava rnontando urn estudio, mas 

como nao conhecia Folia de Reis: 

Niio foi bern filmado, porque a camera era muito rap ida e a imagem niio para. 

Eles niio focalizavam quem esta cantando, e niio pode sair fora da estetica da 

cantoria; niio pode estar mostrando outra coisa. Quando o Nelita gravou a 

chegada, e interessante porque quando o mestre falava da Nossa Senhora, ele 

mostrava o assunto, o andor da Nossa Senhora. 0 que e mais importante e o 

verso, porque conta o que esta acontecendo. Se mostrar s6 o mestre, fica 

cansativo, entiio a pessoa que filma tern que buscar o que o mestre esta 

falando, pra mostrar. Se a camera niio busca o que esta sendo falado, quem 

vai assistir, niio vai entender. 

JH Depoimento de Joao Paulino Neto 
19 Depoimento de Roque Jose de Faria. 
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Foram feitas tambem algumas vU!v<I.V dessas fitas, selecionando cenas 

algumas pessoas consideravam mais importantes e representativas da tradi<;ao da 

Folia. A constru<;ao de urn discurso videogratico implica em muitas possibilidades 

seletivas, desde a capta9ao da imagem- enquadramentos, movimenta9ao da camera, cortes 

ate a edivao. Muitas dessas op96es de sele9ao ou exlcusao do que e considerado mais ou 

menos significativo, podem gerar disc6rdias e tens6es: 

Tem uma jlta que trouxe tristeza. dd privilegio para uns e tira de outros. Voce 

filmou um mas niio filmou o outro. Por que? Todos siio iguais. Quando filma 

um embaixador dava para escutar. Quando filma de lange ntio dd para escutar 

a voz do outro. Pode ser falta de experiencia de trabalho ou md intenr;iio. Se 

mostrou voce, todos seus parentes e amigos vao querer ver. E quando chegou o 

outro que ninguem filmou? T'em um grupo que pagava a pessoa para filmar, 

mas s6 a sua famma. Entc1o ele niio fazia para o grupo. 0 jeito correto seria 

uma fita s6, mostrando o con) unto, o grupo, sem distinr;iio de interesse pessoal 

e depois fazia c6pia para todo mundo
20 

Portanto o grupo esta em processo 

urn processo inerente a fun9ao de memorizar, selecionando o que merece ser registrado e o 

que deve ser descartado, tendo com objetivo a constru9ao de imagens da suas vivencias 

presentes e passadas que possam servir como para as novas gera96es. 

de Joao Paulino Neto. 



3.4. Folia de Reis do Jardim Yeda 

Voltando disseram os tres Reis: procuramos o Rei do mundo 

por toda regiao de Belem, nao encontramos tambem. 

Os tres Reis foi com uma nova estrela em sua guia, 

chegando em Belem avistaram a Santa Famflia 1 
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V arios depoimentos de foli5es de Reis de diferentes grupos, bern como velhas 

fotografias apontam para a Companhia de Reis do Jardim Yeda como a mais antiga de 

Campinas. 

Essa bandeira e carregada por Santina Felipe de Souza, que localiza suas 

lembranc;as das Folias de Reis em Sao Pedro da Uniao, urn arraial perto de Guaxupe, no 

Estado de Minas: 

La e que era Lugar ... E porque La e Minas Gerais, e minhas terra pra !d. La 

todo mundo tinha s{tio. Criava capado, aquela vacaiada de Leite, aquele 

farturcio. Meu pai era born de vida, grar;as a Deus. Tinha muita coisa, aquela 

coisera ... Sa{a uma Companhia, a outra chegava, sa{a a outra, chegava outra ... 

Depois foi desnorteando, acabou vendendo tudo La. E resolvemos vim morar 

pra cidade. 

1 Trecho do Vinte Cinco. Transcrito da recita<;ao de Genesio Machado da Silva. 
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transforma<;:5es no modo de culminaram com o 

de grande parte das famflias de Sao Pedro para a cidade de Guaxupe, 

dificil a inser9ao no mercado de trabalho. La nao tinha Iugar de trabalhar de 

domestica e os homem tinha pouco servit;o de pedreiro
2

, entao a comunidade se 

desmembrou, quando algumas pessoas foram para o Parana e urn pequeno grupo veio para 

Campinas. 

Mas esses deslocarnentos nao se realizararn sem resistencia, pois o grupo "resiste 

com todas as for9as de suas tradi96es, e essa resistencia nao perrnanece sem efeito. Procura 

e tenta, em parte, encontrar seu equilfbrio antigo sob novas condic;oes" (HALBW ACHS, 1990, 

p. "Quando urn grupo se transporta para urn novo espa<;:o, antes de sua adapta9ao e 

como se tivesse deixado para tras a personalidade. Segundo Pierre Nora, a lernbran9a 

'obriga cada urn a se relernbrar e reencontrar o pertencirnento, ern troca, o engaja 

inteiramente'. A ruptura provocada pelo deslocamento corn que o migrante rompa corn 

suas estruturas materiais. Para nao se sentir perdido no novo busca ponto de apoio, 

constr6i m:icleos cornunitarios, onde as lernbran<;:as e a identidade 

ser preservada". (LUCENA, 1996, 

Portanto, lembram;as de vivencias em diferentes Sao Pedro da Uniao, 

Mo<;:arnbo, Santa Quiteria e Quebra Machado, Cachoeira ·· que na bagagern dessas 

~--'"'"'"V'~" apartadas de seus lugares de referenda, que contribuirarn para a 

'""'""""'v daqueles que partilhavarn urn destino cornum. diferentes rnern6rias, 

e espa9os passados, a Folia de Reis, uma pnitica tao familiar, conhecida e 

cornpartilhada por rnigrantes rurais, foi retomada nos quarteir6es da Vila Pompeia, em 

tendo como sustentacula a bandeira vinda de 

pai me entregou a bandeira quando eu 

Reis Santo, dessa minhafilha. Enquanto ela 

com a bandeira; toda volta que os 

significante que a bandeira e minha e por causa 

um grupo aqui em Campinas, ninguem 

eu trouxe La de Minas. 
3 

vcovv<<llvu<v de Santina Felipe de Souza. 

de Santina Felipe de Souza. 

Pedro da Uniao. 

conta, seu 

tem que seguir a 

ela dd tambem'. 0 

LIHlMR'!/ era para 

tinha, 
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Essa bandeira que trazia consigo a hist6ria de sua origem agregou outras hist6rias, 

que se refon;aram e complementaram. 

Santina, o marido Jose Domiciano de Souza e alguns familiares vteram para 

Campinas em 1960, fixando-se na Vila Pompeia. Nos primeiros anos sempre viajavam para 

acompanhar as Folias de Reis dos parentes que tinham ficado em Minas ou dos que tinham 

ido para o Parana. Em 1963 tendo ja reunido varios foli6es, safram com a Folia, 

percorrendo as ruas da Vila Pompeia, Vila Castelo Branco e Jardim Yeda. 

Santina: Ja tinha muito foliao na vizinharada. Eles tambem nao safa em 

Companhia de Reis porque ele nao tinha bandeira. 



Jose. Eles tinha a Folia de Reis, mas e de Minas, do Paran(L Enttio j'icava 

sabendo 'tal Lugar tern um que e folitio '. Ia ld, falava com ele, enttio ele vinha e 

reuniu tudo. 
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Genesio Machado da Silva e urn dos bastioes do grupo. Veio de urn arraial chamado 

Mo~ambo, perto de Muzambinho, em Minas, chegando em Campinas em 1951 para 

trabalhar como ajudante de limpador na Companhia Mogiana. Ele conta como o grupo se 

originou: 

A nossa companhia formou assim: que eu sempre ia lei pro Estado de Minas 

pra na Folia. E tinha uns colega aqui que e a dona Santina e o marido 

dela. eles erafolitio. Toda vida eles tinha vontade de formar um grupo aqui em 

Campinas, enttio eles me convidaram, que aqui nao tinha Companhia de Reis 

nossa. Eta arrumou uma bandeira ld no Estado de Minas, porque o pai dela jd 

era reiseiro hd muito tempo, ele safa com Companhia. Entc1o eles pediram 

ordem pro padre, tiraram licenc;a na delegacia, e formamos grupo aqui. Jd 

faz trinta anos, prd mais.O gerente era o seu Geraldo Marc;al, arntmou o seu 

Francisco, que e aquele embaixador. Formamos o gntpo, td ate hoje esse 

grupo de Reis. Entc1o quer dizer que antigamente era Companhia da Pompeia, 



que eles morava la, foi nascido ld na Vila Pompeia, agora e Jardim Yeda, 

porque o gerente eo Aparecido, a casa dele e no Yeda. 
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Outro foliao, Joao Paulino, nasceu no bairro rural de Cachoeira, em Guaranesia, onde 

participava de uma Folia, embaixada pelo seu pai. Embora atualmente seja componente do 

Grupo Focl6rico Campinense, ele conta como come9ou a participar da Folia de Reis do 

J ardim Y eda: 

E tinha Folia de Reis aqui e eu ndo sabia. Ntio e que eu nc1o sabia, tambem ntio 

procurava. Quando eu mudei pra esse bairro aqui, eu to trabalhando aqui, 

vendia roupa, eu vi uma Folia de Reis. Nesse intervalo eu fiquei quatro anos 

sem sair com a Folia de Reis. Af eufalei.· 'escuta, voces tem essa Folia de Reis 

aonde?'; 'Nos somas a Folia de Reis da Pompiia, (. .. ) Olha, sdbado nos vamos 

ter um ensaio aqui perto da casa do Cido'. Cheguei no ensaio ele falou: 'em 

que Lugar que voce canta na Companhia de Reis?' E eufalei: 'olha, minha voz 

ndo i boa, mas eu canto em todas etas, voz boa eu ntio tenho, mas eu encaixo 

a{ mais au menos em todas elas que for preciso.' 'Voce embaixa tambem?'. 

Falei: 'se for preciso, embaixo.' Af ele virou prd mim: 'olha, o embaixador eo 

seu Francisco; se voce quiser vim com nos voce pode cantar em outra posir;do.' 

E eu acompanhei o gntpo par base de vinte anos. 
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Ao anos, do grupo foi mudando, 

moradores de distantes< A composic;ao atual da Companhia e seguinte: Joao 

Leandro Sobrinho e mestre e toea viola; Aristides Almiro, e contra-mestre e 

Joaquim Leme e cantra-mestre e toea viola; Jair Batista, e ajudante e toea cavaquinho; Jose 

de Souza e ajudante e toea bandolim; Esmeraldo Felipe, canta de contrato e toea 

Aleides Pires Lopes, canta na quarta voz e toea eaixa; Carlos Ramos eanta na quinta voz e 

toea violao; Geraldo Martins eanta na sexta voz e toea pandeiro; Odair Jose 

na sexta voz e toea Vicente Anselmo eanta na sexta voz; Benedito 

sanfona; Aparecido Martins toea eaixa; Jose Caetano da Silva toea 

Machado da Silva, Garcia e Maria Helena da Silva sao bastioes; 

roupeira e euida prendas; Santina Felipe de Souza e bandeireira< 

0 percurso Folia que inicialmente era restrito a tres bairros 

eanta 

toea 

Genesio 

Maria e 

Pompeia, Vila Castelo Branco e Jardim Yeda- foi gradativamente aumentando, a medida 

que se ampliava a de conhecidos, e o proprio grupo de foli6es< Companhia 

atualmente e a 

Campinas 

maior numero de bairros mais afastados na 

os conhecidos que fazem parte de uma 

roteiro da Folia e preparado com antecedencia, quando os folioes se para os 

ensaios. Os usados para decidir o roteiro sao: eonhecer de antemao o lugar e 

pessoas que moram na garantindo, portanto, que a Folia sera reeebida casas, a 

realizac;ao do ritual e ern troca o recebimento das ofertas< Geralmente quando 

passando nos a cantar ern casas de pessoas 

grupo sempre "'""na, forma o giro da Companhia para o ano. 

esse ana, prd ela ser afesteira o ano 

nos tavao t o que eu to dizendo<· 

Jd comunica junto. 
4 

+ Depoimento de Santina de Souza. 
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0 giro completo da Folia e realizado geralmente em seis ou sete finais de semana, 

sempre aos sabados e domingos o dia todo, sendo planejado da seguinte forma: no dia da 

safda, a Companhia de Reis reune-se no perfodo da manha, na casa do festeiro, onde e feita 

a confratemiza~ao. Ap6s rezarem o ter~o, tomarem o cafe e afinarem os instrumentos, os 

foli6es sao informados pelo embaixador ou pelo gerente do grupo sobre o roteiro a ser 

percorrido. Ate o ano de 1996, essa informa~ao era passada oralmente, com maior 

possibilidade de altera~6es na ordem pre-estabelecida. No ano de 1997 optaram pela 

elabora~ao e divulga~ao por escrito, incluindo nomes dos bairros e as datas, facilitando 

dessa forma a urn foliao, que por algum motivo nao compare<;:a ao ritual em urn dia, consiga 

localizar o grupo em outro dia. 

Os bairros percorridos por essa Companhia sao os seguintes: Parque Universitario, a 

regiao dos DICs (I, II, III, fV, V e VD, Jardim Ouro Verde, Jardim Canada, Jardim Yeda, 

Jardim Santa Lucia, Jardim do Lago, Vila Pompeia, Cidade Jardim, Souzas, Joaquim 

Egfdio, Centro, Jardim Sao Jose, Vila Oziel, Jardim Maria Rosa, Jardim Aeronave, Jardim 

Planalto, Vila Ademar de Barros, Jardim Sao Cristovao, Parque D. Pedro II. 

Geralmente aos sabados, a Folia anda ate dez horas da noite, quando os foli6es 

retomam para suas casas, deixando a bandeira na casa do pouso, que foi a ultima a ser 
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visitada. No dia seguinte, domingo de manha, todos se reunem nessa casa, reiniciando a 

jomada, que termina ao anoitecer. Durante o giro, os foli6es recebem lanche, almo9o, janta, 

que muitas vezes, no caso de pagamentos de promessas, foram acertados antecipadamente. 

Quando essas refei96es nao esHio planejadas, e fun9ao do gerente procurar a solw;ao 

adequada. Geralmente ele entra em contato com as pessoas do bairro no qual a Folia esta 

cantando, as quais encarregam-se de providenciar as pressas urn almo9o ou jantar. Nao e 

raro que essas situac;oes improvisadas convertam-se em verdadeiras festas, com uma ampla 

participac;ao da populac;ao locaL 

Esse ritual repete-se ate meados de janeiro, quando o grupo finaliza o trabalho ritual 

com a realizac;ao da festa da chegada no mesmo lugar onde foi a saida, pois o giro e uma 

volta, urn cfrculo. A festa da chegada e feita basicamente com a arrecadac;ao de alimentos, 

e a media recebida por dia, pelo grupo e: dois frangos, dois pacotes de macarrao, urn litro 

de vinho, oito litros de refrigerante, urn litro de oleo, dois quilos de arroz, de vez em 

quando uma leitoa e uma parte em dinheiro. Todos os anos essa comemorac;ao, que comec;a 

sempre no final da tarde de sabado, e oferecida pelo festeiro na sua propria casa, o qual, 

com a ajuda das mulheres da familia e vizinhanc;a se encarrega de preparar a janta para 

todos os participantes. 
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chegada da Companhia de Reis do Jardim folioes de 

outros por tratar-se da Folia mais antiga de Campinas. Esses folioes de outros 

grupos ajudam na cantoria, e todos vern vestidos com as fardas dos seus grupos atuais. 

Ainda na rua, antes de entrar na casa do festeiro, o grupo faz a meia-lua, 

caminhando em seguida ate a entrada da casa onde estao os tres arcos feitos em bambu. Na 

frente do ultimo arco sao desenhadas no chao as letras do alfabeto para que os bastioes 

vem;am o desafio de recitar versos come~ando com as letras indicadas. As ultimas etapas 

do ritual sao a passagem da coroa do festeiro atual para o escolhido do ano seguinte, e a 

entrega da bandeira no presepio. Terminado o ritual, come~a a festa, com o jantar e em 

seguida o forr6, que costuma durar a noite toda. 

Embora Santina sempre tenha sido a gerente da Companhia, tomando todas as 

decisoes para o funcionamento da Folia, nos ultimos cinco anos o sistema de organiza~ao 

esta sendo redefinido, de maneira mais formal, com a passagem do poder de decisao da 

antiga lideran~a, encabe~ada pelos antigos folioes, para as novas gera<;:5es, que estao 

apresentando novas propostas. 

No mes de outubro de 1998 foi feita uma elei~ao, entre todos os folioes para 

escolher uma novo comando, tendo sido eleito como gerente o foliao Odair Jose Ferreira. 

Tradicionalmente essa transferencia de poder inclui uma lenta prepara~ao e 

forma~ao do novo lfder. 0 antigo lfder "escolhe" entre os folioes disponfveis para substituf

lo, aquele que tern o dome seja capaz de dar continuidade a coesao do grupo. Na realidade, 

esse processo de escolha formal, implantado pelas novas gera~oes da Companhia de Reis 

do Jardirn Yeda, nao esta desvinculado das formas tradicionais de passagem da bandeira. 

Uma ano antes dessa elei~ao, quando os componentes do grupo ja sabiam que havia uma 

disputa entre Odair e Aparecido - duas pessoas que estavam bastantes empenhadas em 

trabalhar pela continuidade da Folia-, Santina Felipe de Souzaja havia feito sua escolha: 

Eu jd dei essa bandeira esse ano. Jd dei ela prd urn foliao, porque eu tenho 

me do dum dia Deus olive que Deus me leva, eu morra, e a bandeira fica a{, e 

eu nc"io sei o que que o povo vai fazer ... Entao eu jd dei prd ele falando assim: 

"Seu Odair. enquanto eu tiver vida. a bandeira td dentro da minha casa, e 

A hora que Deus olive guarde eu faltar, a bandeira e do senhor. " Ele 

ate chorou. Aquele homem ate chormt. Af eu falei prci ele: "No meu Lugar o 



senhor poe qualquer bandeireiro ou bandeireira ou o senhor mesmo segue a 

jornada. Niio pode parar. Todo ano; niio pode parar." Entiio conversamos 

tudo, entreguei a bandeira pni ele. 
5 
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As palavras do coordenador, Alcides Pires Lopes, que e ajudante do gerente, 

mostram que a preocupa~ao com a continuidade da Folia, mantendo os objetivos de manter 

o grupo, adquirem uma nova postura de negocia~ao, usando todos os recursos acessfveis: 

Na troca de administrariio do grupo, foi priorizado dinamizar o giro, para 

que niio ficasse cruzando a bandeira pelas ruas, sem rumo; para disciplinar 

rigorosamente, com o objetivo de agradar, porque para ser bem recebido, tem 

que se apresentar como uma equipe organizada, e foi proibido bebida. E 

tambem investir mais nas cantorias da Igreja, participar mais das Igrejas, 

para se tornar uma Pastoral de Reis. Na cidade grande e diffcil atingir muitas 

casas, entiio fazendo apresentaroes na Igreja, atinge um numero maior de 

pessoas. Cada Companhia de Reis atinge trezentas famflias, se for na Igreja 

pode atingir mil. 

Outra proposta das novas lideran~as e que as arrecada~oes em dinheiro, numa 

media de oitenta a cern reais por dia, antes empregadas exclusivamente na Companhia -

transporte para as pessoas mais carentes que acompanham o giro, manuten~ao ou compra 

de novos instrumentos musicais, e das fardas dos folioes, complementa~ao de comidas e 

bebidas para a festa da chegada -, sejam destinadas, em sua maior parte a constru~ao, ja 

iniciada, da Igreja de Santos Reis, no Jardim Monte Cristo, urn grande territ6rio que foi 

ocupado por famflias sem teto. 0 grupo conseguiu, atraves da Par6quia do Jardim Santa 

Cruz, a doa~ao, pela Prefeitura Municipal, de urn terreno neste bairro. 

A quantidade arrecadada por esse grupo, durante o giro, e sensivelmente maior do 

que a das outras Companhias e como os folioes de todos os grupos estao constantemente 

5Conforme estudou Haydee D. F. Cardoso, a "missao" do mestre, ou gerente, ou dono, enfim, de responsavel 

pelo ritual e considerada urn encargo pesado, que e passado ritualmente do antigo para o novo mestre. 0 

mestre tern a obrigac;;ao de produzir o espetaculo todos os anos ate o final de sua vida. Deve preparar urn 

sucessor, e a "passagem da bandeira" ou do "bastao" e acompanhada da passagem dos segredos e 

fundamentos do grupo, e eventualmente do poder magico-religioso. Assim tern sido em milhares de grupos 

de manifestac;;oes de cultura popular brasileira, como Congadas, Reisados, Moc;;ambiques, Quilombos. Muitas 

vezes, nesses grupos, como em rituais de umbanda, a passagem do ritual dos segredos e acompanhada da 

expressao "poe uma pedra em cima", significando que o novo mestre, s6 devera cotar esse segredo ao 

proximo sucessor. Ver CARDOSO, Haydee Dourado de Faria. 0 gesto, o canto, o riso: hist6ria viva na 

memoria", pp. 59-60 e p.70. 
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trocando informa<;6es sobre as condi<;6es das Folias, acreditam que esse fato e resultado do 

investimento na nova forma de organiza<;ao, que se reflete tambem no desenvolvimento do 

ritual, melhorando a cantoria, e o desempenho dos bastioes. Como conseqiiencia, varios 

foli6es de outras Companhias tern expressado o desejo de participar, esporadica ou mesmo 

definitivamentes desse grupo. Ate o ano de 1997, muitos folioes de outras companhias 

participavam da cantoria na festa da chegada da Companhia de Reis do Jardim Yeda, e 

para que todos pudessem cantar, era organizado urn sistema de revezamento. Mas a nova 

dire<;ao do grupo pretende dar prioridade aos foli6es que acompanham o giro todo, 

restringindo, dessa forma, a participa<;ao de novos componentes. Alem disso disso, 

pretendem diminuir o periodo da festa da chegada, que sempre foi muito longo e animado, 

tendo inicio sabado a noite, estendendo-se muitas vezes durante 0 domingo todo. 

Desta forma, a gerencia atual esta investindo, tambem, na cria<;ao de uma nova 

imagem do grupo. 

Produ<_;ao e circula<_;ao das imagens 

Existem muitas pessoas dentro do grupo registrando as imagens da Companhia 

durante o giro todo, e principalmente na festa da chegada. Na festa do anode 1998, havia 

tres pessoas com cameras fotograficas e quatro com cameras de video. Todas essas pessoas 

estao envolvidas, de certa forma, com a Companhia de Reis: sao sobrinhos, filhos, noras e 

genros de folioes. As fot6grafas eram mulheres: Silmara e Silvana Machado da Silva, filhas 

de urn dos basti6es do grupo, e Maria Concei<;ao Reis de Faria, esposa do embaixador da 

Companhia de Reis Irmaos Rodrigues de Faria. Os operadores de cameras de video eram 

todos homens: Donizeti Cardoso, Antonio Martins, Aparecido Fernandes da Silva e Roque 

Jose Gobe. 

Muitas pessoas do grupo possuem c6pias dessas imagens, mas o ma10r acervo, 

incluindo as fotos mais antigas, esta em posse de Genesio Machado da Silva, que e o 

palha<;o da Companhia. Assim como nos outros grupos pesquisados, as imagens 

fotografias e fitas de video- circulam, na forma de emprestimo ou doa96es, entre os foli6es, 

sendo tambem bastante comum a sua aprecia<;ao conjunta nas reunioes informais que 
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promovem, para visitas e conversas. Esses encontros acontecem principalmente na casa de 

Genesio ou de Aristides. 

Em 1996 foi contratado o servi~o de uma produtora de video para acompanhar a 

Folia e registrar o ritual. Mas o resultado nao foi considerado satisfat6rio para os foli6es, 

porque a camera, operada por uma pessoa que nao conhecia o desenvolvimento do ritual, 

estava sempre posicionada de fora do grupo, mostrando muitas vezes os musicos de 

costas, nao conseguindo apreender o que e importante para ser registrado. 

A melhor filmagem foi de urn cara que filmou pela prime ira vez, mas como era 

foliiio, conhecia bern e sabia se posicionar de maneira estrategica: ele ficava 

entre os folioes. Mesmo que a imagem niio era global, ela era melhor, mesmo 

mostrando o individual. 
6 

Desde o ano de 1997, foi feita uma outra ops;:ao com rela~ao as imagens: as novas 

liderans;:as tern se empenhado em recolher as imagens que vern sendo produzidas ha varios 

anos pelos pr6prios foli6es, principalmente em video, para organiza-las. Urn dos lideres 

atuais, Alcides Pires Lopes, contratou os servis;:os de uma empresa, para fazer a edis;:ao de 

uma fita, mostrando os melhores momentos da Folia e distribuindo c6pias a pres;:o de custo 

para os foli6es, ou doando para pessoas fora do grupo. 
7 

Atualmente, portanto, circulam dois tipos de imagens videograficas da Companhia 

de Reis do J ardim Y eda. Entre os foli6es circulam as gravas;:6es originais e a versao 

editada; e para pessoas e instituis;:oes alheias ao grupo e apresentada a versao editada, que 

ja passou por uma segunda fase do processo seletivo. As novas liderans;:as do grupo 

demonstram a intens;:ao explicita de obter apoio da Igreja e da midia impressa e televisiva, 

atraves da transmissao de uma certa imagem das Folias de Reis em Campinas. 

6 Depoimento de Alcides Pires Lopes. 
7 Este procedimento foi adotado pela Companhia de Reis Irmaos Rodrigues de Faria, ha varios anos. A 

diferenga e que este grupo contratou os servigos de uma produtora para registrar e organizar uma edigao em 

ordem cronol6gica com datas e localizagao dos lugares. Essa opgao foi feita porque, tratando-se de urn grupo 

constituido por pessoas de baixo poder aquisitivo, nao tinham nenhuma possibilidade de contato com 

cameras de video, nem atraves de emprestimo, por isso a alternativa encontrada foi pagar pelo servigo, com 

uma parte da arrecadagao feita durante o giro da Folia. 
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Existe urn prop6sito politico de veiculac;ao dessa imagem que o grupo forja sobre si 

(para si mesmo ou s6 para quem e de fora?)
8

, como estrategia de sobrevivencia, dada a 

consciencia que possuem de que a partir dessa representac;ao visual podem faturar as 

condic;6es para a continuidade da apresentac;ao da Companhia de Reis. 

8 Ver POLLAK, Michel, "Memoria, esquecimento, silencio", p.IO. 
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3.5 - Usos da imagem e a expansao da memoria coletiva 

A memoria no tempo da ro~a era oral, e assim os folioes mantinham e reinventavam 

as tradi~oes. Agora percebemos que a palavra nao e o unico suporte da memoria: 

fotografias e fitas de video sao usadas com muita freqtiencia em todos os grupos de Folias 

de Reis em Campinas. 

Fotografias e fitas de video sao suportes com possibilidades de registro diferentes, 

embora tenham em comum a representa~ao figurativa mediada por meios tecnicos de 

capta~ao, reprodu~ao e conserva~ao da imagem. 

Para as pessoas que participam das Folias de Reis, esse conjunto imagetico como 

urn todo e dotado de grande importancia, o que justifica urn investimento na sua 

produ~ao, seja na forma de imagens fixas ou em movimento. Apesar de nao ser explicitado 

urn posicionamento hienirquico, essas imagens possuem usos e fun~oes distintos que 

dependem das possibilidades e limites das situa~oes: ... niio da nem pra contar de tiio 

bonito. Vou mostrar os retrato, voce ve melhor ... Tern afita tambem, mostra igual, mas eu 

niio sei ligar no aparelho.
1 

Muitas vezes o video tern preferencia, porque mostra a Folia 

como ela e mesmo
2

, mas as fotos sao consideradas importantes no processo de circula~ao 

entre as pessoas que nao possuem aparelho de videocassete. Alem disso, os folioes mais 

velhos nao tern familiaridade como manuseio desses equipamentos e preferem recorrer as 

fotografias que em qualquer ocasiao podem ser buscadas e apreciadas. 

No decorrer da pesquisa essas duas fontes nao foram tratadas indistintamente, 

simplesmente associando-as aos depoimentos orais; foram consideradas as diferen~as 

relativas a natureza de sua constitui~ao, implicando em reflexoes apropriadas. 

A primeira caracteristica da fotografia, que lhe concede o estatuto de suporte da 

memoria, seria a impossibilidade de negar que aquilo que esta registrado foi "real". 

Philippe Dubois aponta a existencia de varias teorias sobre a foto que permitem identificar 

tres posi~oes epistemologicas quanto a questao do realismo da imagem fotografica. A 

primeira destas posi~oes ve na foto uma reprodu~ao mimetica do real, e ela e concebida 

como o espelho do mundo. A segunda atitude consiste em denunciar esta faculdade da 

1 Comentario de Ilda Silva de Souza. 
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imagem como c6pia do real, entao a 1magem e analisada como uma interpretas;ao

transformas;ao do real, como uma crias;ao arbitniria, cultural e ideol6gica e 

perceptualmente codificada. A terceira maneira de abordar a questao do realismo 

fotografico assinala urn retorno ao referente, mas sem a obsessao do ilusionismo mimetico: 

a imagem foto se tom a inseparavel de sua experiencia referencial, do a to que a cria. 
3 

Arlindo Machado, compartilhando a segunda posis;ao, considera que "o signo 

fotografico e ao mesmo tempo motivado e arbitr:irio: motivado porque, de qualquer 

maneira nao ha fotografia sem que urn referente pose diante da camera para refletir na lente 

os raios de luz que incidem sobre ele; arbitrario porque essa informas;ao de luz que penetra 

na lente e refratada pelos meios codificadores" (MACHADO, 1984, p. 158). 

0 autor prop6e uma investigas;ao desses meios codificadores ate o reencontro com 

o referente, para que este nao seja transformado em fetiche. Urn trabalho de decodificas;ao 

da imagem fotogr:ifica significa uma compreensao dos principais elementos constitutivos 

do c6digo fotografico: os recortes, os enquadramentos e os angulos de tomada. 

0 primeiro papel da fotografia e selecionar e destacar urn campo significante, limita-lo 
pelas bordas do quadro, isola-lo da zona circunvizinha, que e a sua continuidade 
censurada. 0 quadro da camera e uma especie de tesoura que recorta o que deve ser 
valorizado, que separa 0 que e importante para OS interesses da enuncias;ao do que e 
acess6rio, que estabelece logo de inicio uma primeira organizas;ao das coisas visiveis. 
(MACHADO, 1984, p. 76). 

A partir da observas;ao desse processo seletivo de captura da imagem pelos foli6es, 

pude perceber a importancia de alguns momentos em detrimento de outros, bern como das 

pessoas mais importantes dentro dos grupos de Folias de Reis pesquisados. Mas para alem 

da visibilidade da imagem enquadrada, aparecem com clareza nos depoimentos alus6es ao 

extraquadro, ou seja, as pessoas, objetos e cenas que sairam dos limites do visivel e 

continuam presente na memoria, sendo explicitados oralmente no momento da 

contemplas;ao. 

0 segundo aspecto considerado pelo autor e o lugar que a camera ocupa para mirar 

seu objeto: 

2 Comentario de Maria de Lurdes Bonilha. 
3 Ver DUBOIS. P. 0 ato fotogrdfico. 



0 amador sempre sup6e em sua inod~ncia que a simples posse de urn aparelho 

fotognifico ja lhe da procuras;ao para mover-se com liberdade na cena dos 

acontecimentos e decidir a seu bel-prazer a posis;ao do olho enunciador, mas muito 

cedo ele experimentara a dura realidade do confronto com as fon;as monopolizadoras 

do espas;o: em pouco tempo, ele aprendera que o espas;o ja esta de antemao 
esquadrinhado e ocupado, como numa operas;ao militar, e que os angulos privilegiados, 

nem sempre estao disponfveis. 0 tripe de uma camera e como o mastro de uma 

bandeira: para finca-lo no solo e preciso primeiro ocupar urn territorio ou - mais 

comumente - estar solidario com aqueles que o ocupam. E por isso que o ato de 

fotografar exige mais que a simples posse da camera: exige o pacto com o detentor do 

espas;o. (MACHADO, 1984, p. 105) 
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0 pesquisador nem sempre, atraves da observas.:ao das fotografias, consegue detectar 

a posis.:ao do fot6grafo em relas.:ao ao grupo: se e urn profissional contratado para fazer o 

registro, ou se e urn participante e conhecedor daquela cultura, preocupado, portanto, em 

mostrar os aspectos mais significativos do ritual. 

0 trabalho com os grupos de Folias de Reis, utilizando imagens fotognificas 

implicou na perceps_;ao dessas escolhas valorativas que constituem a linguagem fotognifica: 

os recortes, os enquadramentos e os angulos de tomada. As informas.:oes espedficas para 

elucidar como aconteceram tais escolhas s6 puderam ser obtidas pelos depoimentos orais 

das pessoas que conservam as fotos e conheceram as condis_;6es de produs_;ao desse 

material. 

Com relas.:ao ao video, Arlindo Machado afirma que, decorrente da sua condis_;ao 

tecnol6gica, este possui uma natureza diferente da fotografia, pois nao necessita de urn 

processamento intermedi:irio, ou seja urn intervalo separando o momento em que o 

referente posa para a camerae aquele em que o espectador frui o produto final.
4 

0 autor 

aponta para a diferens.;a entre a imagem em suporte fotoquimico e a imagem em suporte 

eletronico, enfatizando que a fotografia conserva algo que ja passou, eo video significa a 

possibilidade de operar no etemo presente. Mas no caso desta pesquisa sobre as Folias de 

Reis, esse aspecto nao e relevante, porque as imagens que sao captadas durante OS varios 

fins de semana do ritual, nao sao apreciadas simultaneamente ao momento da captura, e 

sim nos finais de semana posteriores, quando o giro ja terminou. 

Ambos os meios, video e foto, alem de constituirem-se em formas de conservas.:ao 

e conhecimento do passado a que estao associados, sao dotados de uma extensibilidade que 
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possibilita o desencadeamento de ideias nao contidas na imagem, e que podem ser 

exteriorizadas oralmente, produzindo novos significados.
5 

Para os sujeitos pesquisados a diferenc,;:a fundamental entre esses dois meios esta 

relacionada a questao de uma maior "impressao de realismo" fomecida no momento da 

recepc,;:ao. A impressao de realismo esta diretamente vinculada com a captura da imagem 

em movimento mostrando o desenrolar de uma ac,;:ao ao longo do tempo, simultaneamente a 

captura do som, que e importante para observac,;:ao das variac,;:oes no ritmo musical, nos 

versos decorados que todos devem conhecer e nos versos improvisados pelos 

embaixadores. 

Foi possfvel perceber, comparando varias fitas gravadas, que ha oito anos atras, 

quando os grupos comec,;:aram a ter acesso a esse instrumental tecnol6gico de captura da 

imagem em movimento havia uma coincidencia entre a narrativa videografica eo tempo 

vivido pelos sujeitos no momenta da recepc,;:ao. Em geral as cameras eram ajustadas para 

gravac,;:ao na velocidade SLP, e as fitas com durac,;:ao esticada para seis horas mostravam urn 

tempo real do ritual da Folia no perfodo de seis horas. Essas primeiras fitas estao sujeitas a 

constantes avaliac,;:oes pelas varias pessoas que compoem os grupos, e muitas vezes foram 

apontados os "erros". A partir dessas avaliac,;:oes, aos poucos foram introduzindo os cortes 

no momento de captura das imagens. Geralmente esses "erros" mostram aspectos 

considerados pouco significativos ou mesmo comprometedores, desqualificando portanto 

a func,;:ao da imagem de transmissora de elementos que foram escolhidos como "corretos". 

A identificac,;:ao dos "erros comprometedores", apontados pelos folioes, bern como os 

elogios a certos aspectos dessa construc,;:ao imagetica, ofereceram urn panorama das 

elaborac,;:oes e reelaborac,;:oes em diferentes perfodos, de regras de controle dos 

comportamentos das pessoas tanto no ritual como no cotidiano e de processes de selec,;:ao 

inerentes a func,;:ao de memorizar, distinguindo e ordenando o que deve ficar registrado e o 

que deve ser exclufdo. 

Alguns grupos mantem uma produc,;:ao bern rudimentar e cheia de "erros", na qual e 

possfvel perceber o papel do operador da camera: see foliao e conhece com antecedencia 

os momentos previstos do ritual ou se e de fora e foi incorporado ao grupo somente para 

4 
Ver MACHADO, Arlindo, A Arte do vfdeo. 
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essa fun~ao, tendo, consequentemente, pouco dorninio sobre o motivo enfocado, nao 

conseguindo urn resultado satisfatorio na composis;ao, no recorte, no enquadramento e na 

posis;ao da camera, perdendo muitas vezes algumas cenas importantes. Mesmo o foliao 

iniciado, muitas vezes nao tern o completo dorninio do aparato mecanico-eletronico que 

utiliza, entao o produto final vern carregado de elementos que apontam para essas 

limita~oes tecnicas. 

Recentemente vern sendo explorada uma nova possibilidade de organiza~ao das 

imagens gravadas, que e a edis;ao, e alguns grupos de Folias de Reis, na perspectiva de 

corrigir as imagens que devem ser preservadas, pagam por esse servis;o, que muitas vezes e 

oferecido no proprio bairro, por pequenas produtoras visando urn mercado em ascensao. 

Considerando que essas imagens fazem parte do inventario cultural dos grupos de Folias de 

Reis, e que "a cultura nao e urn deposito de informas;oes; e urn mecanismo organizado, de 

modo extremamente complexo, que conserva as informas;oes, elaborando continuamente os 

procedimentos mais vantajosos e compatfveis" (FERREIRA, 1994/95, p. 116), fica evidente 

que, com a aquisis;ao dessas possibilidades, algumas fitas de vfdeo mais recentes das Folias 

de Reis passem por esse processo de assepsia e censura, eliminando as impurezas 

indesejaveis. 

Esses grupos pesquisados, portanto, estao apropriando-se de urn instrumental 

tecnologico e aprendendo codigos novos para usa-lode urn modo proprio, com a intens;ao 

de produzir e difundir a sua imagem de mundo, criando canais de comunica~ao que 

atendam a seus interesses coletivos. 

Para entender os usos e funs;oes das imagens nos grupos de Folias de Reis foram 

identificados dois momentos nesse processo: o primeiro enfoca a produs;ao mesma e 

buscou entender quem manuseia os equipamentos de captura da imagem; o segundo refere

se a circulas;ao dessas imagens dentro e fora dos grupos, bern como a organizas;ao e 

arquivamento desses registros, remetendo tambem aos momentos de recep~ao ou 

aprecias;ao, apontando como e onde acontecem e quem deles participa. 

Nas Companhias de Reis enfocadas podem ser distinguidos diferentes tipos de 

produs;ao imagetica, os quais estao relacionados com as condis;oes socio-economicas e 

5 Ver LEROI-GOURHAN. 0 gesto e a palavra: tecnica e linguagem, p. 201. 
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culturais de insers;ao dos componentes dos grupos na sociedade mais ampla. Da intens;ao 

de produs;ao de imagens a realizas;ao, essas condis;oes se interp6em e em cada grupo essa 

realizas;ao acontece de diferentes maneiras, dependendo do poder aquisitivo para comprar 

cameras, da predisposis;ao de algumas pessoas para acompanhar o ritual exercendo a 

funs;ao de registra-lo, da negocias;ao para emprestimo de cameras junto a familiares ou 

amigos, ou da organizas;ao e planejamento para contratar o servis;o de algum profissional, 

caso nao tenha outra altemativa, etc. Sao, portanto, inumeras variaveis que resultam em 

diferentes tipos de organizas;ao e produs;ao de imagens, caracterizando-as como mais ou 

menos coletiva. 

A tentativa de uma sistematizas;ao rigida sobre esses modos de proceder a uma 

produs;ao imagetica adotados pelos grupos de Folias de Reis tern urn carater provis6rio, 

porque as condis;oes que propiciam tais produs;oes estao constantemente se transformando. 

E possivel, entretanto, apontar para esses diferentes tipos de produs;ao, tais como foram 

verificados nos grupos pesquisados, no periodo de 1995-1998. Sao os seguintes: 

1 Uma ou mais pessoas do grupo tern a funs;ao - muito bern definida de gravar 

e/ou fotografar com suas cameras particulares ou emprestadas, o maximo de tempo 

possivel a jornada toda, produzindo, portanto, urn amplo registro, que fica a disposis;ao do 

grupo, para emprestimo ou c6pia. Como a jornada e longa, envolvendo quatro ou cinco 

finais de semana completos, visitando cerca de 70 casas, pode ocorrer revezamento nessa 

funs;ao, recorrendo-se a urn ajudante ou substituto. 

2- Algumas pessoas do grupo possuem ou usam emprestado cameras de video e/ou 

fotogr:ifica para registrar a visita dos folioes nas suas casas, nao achando necessaria o 

registro em outros momentos. Essas imagens adquirem urn carater mais "pessoal" e sua 

circulas;ao e mais restrita aos familiares. Muitas vezes, embora nao exista urn compromisso 

estabelecido de antemao, elas sao doadas aos foli6es. 

3- Algumas pessoas do grupo que nao possuem camaras de video ou fotogr:ificas, e 

nao sabem manusear tais equipamentos, solicitam a algum vizinho ou conhecido que 

possua camera, o registro da imagem mostrando o ritual na sua casa e/ou na festa da 

chegada. Esse tipo de registro se diferencia dos outros porque e feito por pessoas alheias 

ao grupo, que desconhecem o ritual, e e perceptivel o distanciamento pela maneira como 
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as cenas sao selecionadas, e a postura da camera ern rela~ao aos objetos filrnados, rnesrno 

que as cenas sejarn dirigidas por quem solicitou o servi~o. Ern alguns casas essa solicita~ao 

tern urn custo, porque nesses bairros perifericos esta ocorrendo urn aurnento da 

profissionaliza~ao nessa area, ernbora corn equiparnentos rnuito simples, tendo como 

objetivo o registro de festas de aniversario, noivado, casarnento e rituais populares. 

A respeito da circula~ao e recep~ao das irnagens foi possfvel verificar que existe urn 

constante transito de pessoas e irnagens ern diversas dire~6es, instituindo-se urna rede que 

extrapola os lirnites do grupos, do bairro e da cidade, seguindo, rnuitas vezes, o percurso 

inverso das pessoas que cornpartilharn essa cultura. Essa rnovirnenta~ao fica evidentes nas 

falas: 

Emprestei as retratos para as parentes de Minas; quando vier alguem, sempre 

vem uns, eles mandam. 
6 

Eu sempre vejo de domingo. Mas s6 tenho duas fitas e quando canso, pre(JO 

emprestado outras pro Nelita, assisto e devolvo. 
7 

A circula~ao e urn momenta chave no processo de transrnissao da cultura, e pode 

acontecer de varias formas, as quais perrnitern urna organiza~ao ern dois tipos, tais como 

forarn verificados no periodo de 1995-1998: 

1- essas irnagens sao transportadas pelas pessoas e distribufdas por urn arnplo 

espa~o geografico, levadas de urn lugar a outro, divulgadas para quem nao esteve no ritual, 

opera~ao feita geralrnente na forma de ernprestirno, seja para reprodu~ao ou para simples 

frui~ao. 

2- rnuitas vezes essa rnovirnenta~ao tern urn carater diferente nao e a irnagern que 

sai, mas as pessoas que afluern para urn rnesrno espa~o ffsico. No caso das fitas de video 

principalrnente mas nao exclusivarnente - pela escassez de aparelhos de video-cassete, essa 

troca nao acontece na forma de ernprestirno, mas sirn de reuni6es nas quais participarn 

parentes, vizinhos e conhecidos. A aprecia~ao dos videos usualrnente e realizada ern 

dorningos previarnente acertados, quando urn grande mirnero de folioes assiste a horas de 

6 Comentario de Ilda Silva de Souza. 
7 Comentario de Antonio Manuel Mendes. 
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gravac;ao, aparentemente sem enfado, intercalando-as de imimeros comentarios. Esses 

momentos coletivos, alem de reforc;ar os lac;os intemos dos grupos, transformam-se em 

rituais, pois envolve uma organizac;ao e distribuic;ao de papeis, incluindo a reconfigurac;ao 

de ambientes, que em geral sao pequenos, e a participac;ao dos mais jovens para a 

sintonizac;ao do canal, a regulagem da cor e do som. 

No caso das Folias de Reis, tanto o video como a foto apontam simultaneamente 

para o caniter nao apenas de conservac;ao do passado, mas de reatualizac;ao desse passado 

no presente, atraves da oralidade a que estao associados. E ambos estao integrados a urn 

calendario que organiza os momentos de produc;ao e captura do registro do ritual e 

periodos de circulac;ao e contemplac;ao dos resultados imageticos, incluindo a critica do 

registro. 



Considera~oes Finais 

Memoria e imagem 

So que o jeito que os antigo foliiio fazia era diferente. 

Os companheiro hoje niio sabe, 

porque naquele tempo ja tinha aquela pratica. 

Niio tem ninguem daquele tempo pra ensinar 

e niio tinha video para filmar. 
1 
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As passagens de Companhias de Reis pelos bairros perifericos da cidade de 

Campinas, Sao Paulo, nao constituem cenas raras, apesar de surpreendentes para alguns 

habitantes urbanos desconhecedores ou ja desapegados da cultura de origem rural. Nos 

finais de semana dos meses de dezembro e janeiro, varios grupos- tendo a frente urn porta 

estandarte carregando a tradicional bandeira pintada com a imagem do presepio e enfeitada 

com fitas e flores coloridas, seguido por urn cortejo de musicos instrumentistas e 

cantadores e dois ou tres palha~os mascarados usando vestes coloridas - chamam a aten~ao 

do povo para o giro da Folia pelas ruas de diversos bairros. 

Apesar de nao ter origem na regiao de Campinas, existem, no municipio, 

aproximadamente quinze Folias de Reis, recriando a tradi~ao desse ritual de representa~ao 

da viagem dos tres Reis Magos. Esses grupos sao constituidos por migrantes provenientes 

da zona rural de varios Estados brasileiros, que vieram para Campinas a partir dos anos 60. 

Grande parte dessa popula~ao, apesar das diferentes procedencias regionais, 

compartilha a experiencia de ter vivido em agrupamentos rurais na condi~ao de sitiantes, 

parceiros, meeiros ou colonos de pequenas fazendas. Essas comunidades rurais, embora 

nao possam ser caracterizadas como invariaveis, em termos de composi~ao intema pms 

havia constantes exodos e imigra~oes "constituiram estruturas consistentes e duraveis" 

(PEREIRA DE QUEIROZ, 1973, p. 51), nas quais as rela~oes de ajuda mutua e a participa~ao 

nas festas religiosas eram importantes fatores de integra~ao. Entre estas, as festas de Reis, 

distinguindo-se por caracteristicas regionais, faziam parte das manifesta~oes religiosas em 

diversos Estados do territ6rio nacional. 

1 Depoimento de Jose Rodrigues de Faria. 
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A partir dos anos 50, com o processo de desagrega~ao das pequenas unidades 

produtoras agricolas, houve uma intensifica~ao dos movimentos migrat6rios de popula~oes 

rurais, inicialmente buscando novas fronteiras agrfcolas e posteriormente em dire~ao aos 

centros urbanos que apresentavam crescimento industrial. Nessas movimenta~oes de 

abrangencia inter-estaduais, grupamentos foram dispersos e novos foram formados, 

mantendo, porem, caracterfsticas de sociabilidade rural, funcionando como sistemas 

abertos a integrantes que passassem a compartilhar efetivamente as praticas coletivas. 

0 curto tempo de dura~ao das fronteiras agrfcolas acentuou a migra~ao para os 

centros urbanos (BAENINGER, 1996, p.54) e Campinas, em franco desenvolvimento, tomou

se urn centro receptor de mao de obra; urn grande contingente populacional foi se fixando 

nas regioes limftrofes da area urbana do municipio, iniciando o povoamento dos que 

viriam a ser os novos bairros. 

A forrna~ao desses bairros na periferia de Campinas e, portanto, parte do processo 

de transforrna~ao das sociedades rurais tradicionais, mas esse processo nao deve ser 

apreendido como a destrui~ao total dessas sociedades, na medida em que foram 

restabelecidos la~os sociais, e forrnas de solidariedade e ajuda mutua necessarias a 

sobrevivencia nas condi~oes urbanas. Ocorreram mudan~as daquele fazer cotidiano que 

envolvia urn tipo especifico de produ~ao e de rela~ao entre as pessoas, para novos habitos 

de convivencia, adequados a sociedade urbana. Por urn lado, o ritmo de produ~ao passou a 

exigir de cada pessoa da familia o desempenho de urn trabalho individual, geralmente 

distante do local de moradia, reduzindo o tempo de contato familiar e vicinal diario; por 

outro, a politica de ocupa~ao dos espa~os urbanos, em consonancia com os movimentos 

migrat6rios, continuou e continua expulsando a popula~ao excedente e excluida para 

bairros mais distantes e municipios vizinhos, contribuindo para a constante dispersao. Os 

espa~os urbanos, inicialmente caracterizados como periferia, passam por acelerado 

processo de valoriza~ao, e conseqliente ocupa~ao por segmentos soc1ms que nao 

compartilham dos mesmos valores culturais que as camadas de mais baixa renda - os 

migrantes de origem rural. 

Desta forma, resultado das dificuldades de vivencia intensiva numa localidade 

delimitada, nao sao necessariamente os bairros e os grupamentos de vizinhan~a que irao 
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oferecer as condi<;oes de cria<;ao e manuten<;ao da vida social. Para esses migrantes, 

portanto, a recria<;ao das Folias no ambiente urbano - uma pnitica que nao necessita da 

propriedade de urn espa<;o, pois e adaptavel a situa<;ao itinerante foi a manelra 

encontrada para restabelecer vfnculos sociais perdidos no processo de migra<;ao. 

As Folias de Reis possibilitam o restabelecimento de vfnculos sociais porque 

envolvem uma ampla participa<;ao coletiva. A manuten<;ao dessa pratica depende da 

existencia de uma complexa organiza<;ao: urn grupo de folioes com fun<;oes definidas, 

capacitados para realizar urn trabalho devocional e uma quantidade de pessoas dispostas a 

receber o cortejo que bate as portas de suas casas oferecendo o servi<;o religioso, tendo 

como contrapartida algum tipo de oferta para a realiza<;ao da festa comunitaria. 

Embora a recriac;ao das Folias seja uma produc;ao cultural de grupos portadores de 

tradi<;oes, as tradi<;oes nao sao invariaveis, na medida em que os pr6prios grupos percebem 

"os obstaculos que lhes ameac;am a continuidade, que lhes lirnitam a capacidade de 

reproduc;ao" (BALANDIER, 1976, p. 101) e as necessidades de renovac;ao. As tradic;oes das 

Folias de Reis, portanto, nao desempenham meramente a func;ao de acess6rio formal 

repetido atraves de regras fixas. Pelo contrario, a manuten<;ao das tradic;oes ou sua 

recriac;ao no ambito do ritual das Folias, tern a finalidade pratica de restabelecer relac;oes 

sociais, daf a sua forc;a e adaptabilidade. 

A transposic;ao das Folias para a periferia de Campinas implicou em processos de 

negociac;ao entre a manutenc;ao de valores tradicionais e a adaptac;ao aos novos padroes 

culturais da sociedade urbana. No cotidiano urbano os papeis de genero passaram por 

transformac;oes, as quais refletem-se na composi<;ao das Folias. Estas, tradicionalmente, 

eram compostas por grupos masculinos com a func;ao de percorrer sftios e fazendas, a 

partir do dia 25 de dezembro, arrecadando os donativos para a realizac;ao da festa 

comunitaria, no dia 6 de janeiro. A participac;ao das mulheres estava associada a tres 

momentos estaticos do evento: oferecer apoio aos folioes no dia da safda, receber a 

bandeira nas suas casas oferecendo as refeic;oes e preparar a festa da chegada, enquanto aos 

homens cabia a funs;ao do giro, ou seja, buscar as provisoes. Na cidade nao existem 

restric,;oes a participac;ao feminina nas jomadas que antecedem a festa; pelo contrario, no 

processo de reorganizac,;ao das Folias de Reis, alem de garantir maior disciplina, em 
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algumas Companhias as mulheres lideraram a organiza<;_:ao do grupo, refletindo os novos 

papeis que assumem na vida social. 

Outro aspecto mostrando as adapta<;_:6es no ritual das Folias, e que em Campinas, 

decorrente dos compromissos com honirios de trabalho, os foli6es podem se encontrar 

somente nos finais de semana. A safda da bandeira, portanto, foi antecipada para o infcio 

do mes de dezembro, e a chegada a festa pode acontecer ate o final de janeiro, 

dependendo do roteiro a cumprir: quantidade de casas que visitam e sua distribui<;_:ao em 

bairros mais ou menos distantes. 

Entre os varios grupos de Folias de Reis que circulam em Campinas, cada urn 

construiu a sua trajet6ria particular com uma organiza<;_:ao intema especffica - o sistema de 

trabalho- que o identifica e distingue dos outros. Mas a composi<;.:ao dos grupos nao e fixa 

e homogenea, permitindo que os foli6es mudem de Companhia, se adaptarem-se melhor ao 

sistema de outro grupo, e consequentemente propiciando trocas entre si. 

0 que garante a coesao intema, permitindo ao mesmo tempo as migra<;_:6es dos 

participantes de urn grupo para outro e que embora possuam diferentes experiencias -

construfdas a partir das rela<;,:6es vividas no interior de grupos sociais em epocas e lugares 

diversos - as pessoas que participam das Folias sentem-se como pertencentes a mesma 

linhagem ou linha- usando os termos dos foli6es e possuem o mesmofundamento. 

0 fundamento - narrado pelos mestres - e a hist6ria que legitima a origem do grupo 

e estabelece uma genealogia: dos tres Reis Magos que criaram a primeira Folia, ate o grupo 

de hoje. A narra<;.:ao da cria<;.:ao e da continuidade com os antepassados pode ser definida 

como urn mito, pois "conta uma hist6ria sagrada, relata urn acontecimento que teve lugar 

no tempo primordial, o tempo fabuloso dos come<;_:os ( ... ) e e considerado como uma 

hist6ria sagrada e portanto uma hist6ria verdadeira, porque se refere sempre a realidades" 

(ELIADE, 1989, pp.l2-13). Como 0 ritual da Folia e intrinsecamente ligado a vivencia 

cotidiana, o mito significa a hist6ria verdadeira para o grupo, justificando os 

comportamentos, as dadivas e as situa<;_:6es desabonadas. 

Em todos os grupos o fundamento e o mesmo, constituindo portanto uma estrutura 

fixa que garante a coesao intema, permite as migra<;_:6es inter-grupais e assegura a 

continuidade mesmo na condi<;ao itinerante em que vive grande parte desses foli6es. Essa 
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estrutura fixa pode ser recoberta por varia<;oes produzidas pelos diferentes grupos a partir 

de experiencias trazidas da zona rural ou vivenciadas na situa<;ao urbana, as quais lhes dao 

uma identidade propria. Nesse sentido a reorganiza<;ao das Folias nos diferentes tempos e 

espa<;os, incluindo a periferia urbana, pressup6e necessariamente urn trabalho de 

negocia<;ao de memorias entre pessoas que possuem diferentes origens geograficas, e 

vivenciaram o processo migratorio e a inser<;ao na sociedade urbana de maneiras diversas. 

Atualmente urn dos problemas centrais para esses folioes em Campinas e a questao 

da permanencia do grupo e vanos fatores contribuem para esse sentimento de inquieta<;ao. 

Urn deles, ja citado, e a expulsao, cada vez mais intensa dessas popula<;6es para regioes 

mais afastadas. Outro, talvez mais importante, e a ausencia de grande parte dos jovens, que 

tendem a se constranger e afastar-se dessa cultura, buscando outras op<;oes. 

A garantia da continuidade dessa cultura e, portanto, uma grande preocupa<;ao que 

permeia todos os grupos estudados, porque brevemente as novas gera<;6es deverao assumir 

a lideran<;a. Os mestres atuais tern em tomo de 70 anos de idade, e os ultimos trinta foram 

dedicados a transmissao de seus conhecimento aos jovens folioes. 

A base para a continuidade de uma cultura e a memoria, e cada tipo de sociedade 

constroi, preserva e transmite a memoria de acordo com o seu nfvel tecnologico. As Folias 

de Reis sao produ<;oes culturais de grupos de memoria oral, que ate recentemente 

transmitiam seus saberes e conhecimentos oralmente. 

Com a integra<;ao destes grupos migrantes a cultura urbana e a conseqtiente 

amplia<;ao de suas rela<;oes com outros campos da cultura brasileira - escola, trabalho, 

meios de comunica<;ao de massa houve uma aquisi<;ao de novos instrumentais tecnicos de 

preserva<;ao e transmissao da memoria. 

Em todos os grupos pesquisados, atualmente ha uma grande ocorrencia de registros 

sonoros, fotograficos e videognificos produzidos por eles mesmos. Este fenomeno 

caracterfstico das sociedades modemas ou "sociedades do esquecimento", nas quais a 

memoria deve ser preservada em suporte material esta interagindo, portanto, com o 

universo da tradi<;ao, e isto remete a reflexao sobre a transi<;ao da memoria coletiva, 

baseada na vivencia e na transmissao oral, para a memoria registrada parcialmente na 

forma de sons e imagens. 
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A memoria das sociedades sem escrita que e transmitida de gerac;ao a gerac;ao 

atraves da fala e dos gestos, e vivida e constantemente reconstrufda no interior da 

coletividade tendo como suporte fundamental a forma de expressao oral. No caso das 

Folias de Reis de Campinas percebe-se que, a medida que as descontinuidades espac;o

temporais dominam as relac;oes entre as pessoas, e os rearranjos intergrupais sao muito 

intensos e acelerados, surgiram novos tipos de suporte para registrar o presente. 

Para Nora desde que haja mediac;ao, nao estamos mais dentro da verdadeira 

memoria: 

A memoria e a vida, sempre carregada por grupos vivos e, nesse sentido, ela esta em 

permanente evoluc;ao, aberta a dialetica da lembranc;a e do esquecimento, inconsciente 

de suas deformac;oes sucessivas, vulneravel a todos os usos e manipulac;oes, susceptfvel 

de longas latencias e de repentinas revitalizac;oes. (NORA, 1993, p. 9) 

Ainda seguindo o pensamento deste autor, o registro, por outro lado, qualquer que 

seja a sua natureza: escrito, imagetico ou sonoro, seria urn recorte estatico, fixo, imutavel, 

a inscric;ao de longa durabilidade daquilo que ja pereceu. 

E necessaria cogitar sobre essas quest6es apontadas, pois nos grupos de Folias de 

Reis, embora a necessidade de memoria retiniana seja urn fato, tais registros nao carregam 

urn sentido de desaparecimento do passado, pois existe urn componente social e coletivo 

que continua operando, desde a intenc;ao de captura das imagens, ate a forma de circulac;ao 

e 0 destino que lhes e dado. 

V elhos embaixadores e JOVens foli6es apontam para a importancia dos registros 

fotograficos e dos filmes no video como forma de lembranc;a para as futuras gerac;oes, 

como forma de mostrar para as pessoas que nao estiveram presentes no ritual como ele 

aconteceu, porque quando a gente ve no retrato ou na televisiio e como se tivesse 

acontecendo de novo, a gente niio enjoa de olhar. ( ... ) e e bom para aprender, seniio os 

2 
novo esquece. 

Os depoimentos e as praticas envolvendo a produc;ao, a circulac;ao e a recepc;ao das 

imagens fotograficas e videograficas apontam para a mobilidade do seu carater, e portanto 

para a possibilidade de compor a memoria coletiva, tal como no passado a oralidade 

2 Coment;irio de Rosa de Souza. 
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realizava. A imagem e produzida, criada, selecionada, guardada, mostrada, vista, 

comentada, enviada, mantendo uma dinamica caracteristica da memoria oral. 

Nos grupos pesquisados, tais registros nao se transformam em arquivos de imagens, 

servindo somente de "referencias tangiveis de uma existencia que so vive atraves delas" 

(NORA, 1993, p.l4 ); pelo contnirio, constituem urn elo com o presente, sujeito a 

transferencias, reinterpretas;oes e reconstrus;oes. 

0 advento dessas novas possibilidades como a gravas;ao em video e a fotografia 

provoca mudans;as nao apenas na forma de organizas;ao da memoria, como tambem na 

redefinis;ao dos papeis sociais das pessoas que fazem parte desses grupos. Com a aquisis;ao 

de cameras como meios de selecionar e preservar alguns momentos do ritual, as novas 

geras;oes assumem uma funs;ao importante dentro dos grupos de Folias de Reis, porque e 

do seu ponto de vista que alguns aspectos da cultura serao registrados. Dominando os 

equipamentos, os jovens transformam-se nos agentes encarregados de selecionar as 

imagens a serem preservadas, mas os antigos papeis dos velhos foli6es nao sao 

menosprezados porque SaO eles que trazem na memoria OS jundamentos que SaO passados 

as novas gera<;6es. 

As novas funs;oes, assumidas pelos jovens, de produs;ao da imagem, sao 

reconhecidas e respeitadas como qualquer outra desempenhada nos moldes da tradis;ao 

oral: na epoca da saida da bandeira, a sua presen<;a e solicitada da mesma forma que e 

solicitada a presens;a do foliao tradicional e sua ausencia ou a sua falha e igualmente 

percebida. 

De diferentes formas, reflexo da situas;ao economica e socio-cultural dos seus 

integrantes, cada urn dos grupos de Folias de Reis pesquisado esta empenhado em construir 

e organizar a sua memoria-imagem, consciente de que e preciso adaptar-se aos meios que 

propiciem maiores facilidades para a acumulas;ao de sua memoria. Com a capacidade de 

reprodus;ao da imagem, propiciada pela tecnologia, a memoria pode ser multiplicada, 

democratizada
3

, transitar e ser difundida entre pessoas que compartilham algum grau de 

experiencia comum. Qualquer que seja a forma de produs;ao, organizas;ao e circulas;ao, 

3 Ver LE GOFF, Jacques. Hist6ria e memoria, p. 466. 
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essas imagens sao construfdas como parte do processo de constitui9ao e refor9o da 

identidade dos grupos em questao. 

0 cen:irio toma-se dessa forma complexo e desafiante para o pesquisador 

interessado em abordar tal tematica, com os recursos metodologicos de associa9ao dos 

discursos visuais a historia oral. Nos depoimentos orais, a foto ou a imagem no video 

aparecem como complementares, pois a imagem possui uma liberdade dimensional, 

desencadeando processos verbais a que nao esta diretamente ligada
4

. 

Assim, foi verificado que, quando a expressao verbal nao e suficiente para enfatizar 

uma visualidade necessaria a compreensao de certas circunstancias, as pessoas recorrem as 

imagens, como foi a solu9ao encontrada por llda Silva Souza: ... niio da nem pra contar de 

tiio bonito ... Vou mostrar OS retratos, voce ve melhor. E inversamente, quando a imagem 

nao da conta de explicar uma situa9ao, ela e traduzida numa oralidade que a contextualiza, 

conforme explicou Maria de Lurdes Bonilha: Aqui niio ta a mesa tudo, niio, contando em 

seguida fatos que nao foram captados pelo olhar do fotografo. 

Para a realiza9ao da pesquisa, os relatos orais e as imagens, enquanto fontes de 

dados, mostraram-se portanto, eficientes para elucidar alguns aspectos da produ9ao da 

memoria coletiva por grupos de pessoas empenhadas na recria9ao das Folias de Reis em 

Campinas. 

Enquanto objeto da pesquisa, esses diferentes suportes - a voz, o papel fotografico 

revelado, a fita eletromagnetica aparecem como meios que transportam seletivamente 

parcelas de memorias. Esses meios constituem-se em narrativas com caracteristicas 

proprias que se complementam no sentido de manter viva a memoria de urn grupo e a 

recriac;ao de suas praticas culturais. Enquadramentos, recortes, versos, lendas e historias 

nao sao "imagens" retidas no tempo, pois sao constantemente re-significadas, 

possibilitando novas maneiras de, no momenta presente, compreender o passado e projetar 

o futuro. 

Como afirma Le Goff: "a memoria coletiva faz parte das grandes questoes das 

sociedades desenvolvidas e das sociedades em vias de desenvolvimento, das classes 

dominantes e das classes dominadas, lutando todas pelo poder ou pela vida, pela 

4 Ver LEROI-GOURHAN, A. 0 gesto e a palavra: tecnica e linguagem, p.l95. 
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sobrevivencia e pela promo<;ao. ( ... )Mas a memoria coletiva nao e somente uma conquista, 

e tambem urn instrumento e urn objeto de poder. Sao as sociedades cuja memoria social e 

sobretudo oral ou que estao em vias de constituir uma memoria coletiva escrita (e porque 

nao, imageticai, que melhor permitem compreender esta luta pela domina<;ao da 

recorda<;ao e da tradi<;ao, esta manifesta<;ao da memoria" (LE GOFF, 1990, p. 475-476) . 

... E as Folias de Reis seguem seus caminhos: 

Senhora dona da casa 

Nos avisa prd senhora, 

Par favor traga a bandeira 

Que ela agora vai-se embora 

Nos niio pode andar sem ela 

Ela vai na nos sa frente 

Agrader;o o guarana 

Que matou a nossa secle 

5 
A insen;ao e minha. 

Versos de despedida cantados pelo embaixador 

No dia da nossafesta 

Quero voces dono ld 

Prd assistir nossa chegada 

Eo terr;o com nos rezd. 

Viva as tres Reis Santo 

Viva a estrela da guia 

Viva o festeiro e a festeira 
6 

da Companhia de Reis do Jardim Yeda. 
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bairros pesquisados 

Referencia: Mapa de Carnpinas, 1998 
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FONTES ORAlS 

EsHio incluidos os nomes das pessoas que fomeceram entrevistas gravadas, e de 

outras, cujos comentarios, registrados por escrito durante a realizac;ao da pesquisa, foram 

utilizados na dissertac;ao. 

Adelino Gom;alves de Souza: 71 anos, embaixador e tocador de viola. Procedente da 

regiao de Montes Claros, MG; atualmente reside no Parque da Figueira. 

Entrevista em 11.11.96. 

Alcides Pires Lopes: 44 anos, foliao, tocador de pandeiro, e coordenador da Companhia de 

Reis do J ardim Y eda. Procedente de Femand6polis, SP; atualmente reside no 

Jardim Yeda. Entrevista em 05.10.97. 

Antonio Manuel Mendes: 50 anos, bastiao da Folia de Reis do Grupo Folcl6rico 

Campinense. Procedente da regiao de Caconde, SP; atualmente reside no 

Jardim Novo Campos Elfseos. Entrevista em 20.5.95. 

Ataliba de Oliveira: devoto de Santos Reis e recebe varias Folias incluindo a Folia do seu 

Dilino. Procedente de Santa Rita do Sapucai; atualmente reside no Parque da 

Figueira. Comentano colhido em 28.07.98. 

Catia Regina Campos: 26 anos, encarregada de fazer as fotografias e as gravac;6es em 

video da Folia do seu Dilino. Procedente de Sao Paulo; atualmente reside no 

Parque da Figueira. Comentano colhido em 14.09.97. 

Genesio Machado da Silva: 67 anos, bastiao da Companhia de Reis do Jardim Yeda. 

Procedente da regiao de Muzambinho, MG; atualmente reside no Parque 

Industrial. Entrevista em 19.04.98. 

Ilda Silva de Souza: 67 anos, dona da bandeira da Folia de Reis do seu Dilino. Procedente 

da regiao de Montes Claros, MG; atualmente reside no Parque da Figueira. 

Entrevista em 11.11.96. 

Joiio Bauduino: 68 anos, tocador de cavaquinho, foliao da Folia de Reis do seu Dilino. 

Procedente de Machado, MG; atualmente reside no Parque da Figueira. 

Comentario colhido em 07.12.96. 

Joiio Crist6viio da Silva: considerado o mestre dos mestres por vanos foli6es, tocador de 

viola e embaixador de Folia, faleceu com 90 anos em 24.12.97. Entrevista em 

20.04.95 

Joiio Leandro Sobrinho: 67 anos, embaixador da Companhia de Reis do Jardim Yeda. 

Procedente de Cajuru, regiao de Ribeirao Preto, SP; atualmente reside no 

Jardim Yeda. Depoimento colhido em 25.07.98. 

Joiio Marcelino dos Santos: 56 anos, tocador de viola e embaixador da Companhia de Reis 

do Parque da Figueira. Procedente de Pitangueira, PR; atualmente reside no 

Jardim dos Oliveira ill. Entrevista em 09.11.96. 

Joiio Onofre da Silva: 69 anos, foliao da Companhia de Reis do Parque da Figueira, 

tocador de viola e embaixador. Procedente do Parana; atualmente reside no 

Jardim Florence. Depoimento colhido em 23.11.97. 

Joiio Paulino Neto: 68 anos, tocador de viola, foliao e ex-presidente da associac;ao do 

Grupo Folcl6rico Campinense. Procedente de Guaranesia, MG; atualmente 

reside no Jardim Novo Campos Elfseos. Entrevista em 05.10.97. 
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Joiio Saraiva: 59 anos, tocador de caixa e embaixador, foliao da Companhia de Reis do 

seu Dilino. Procedente de Adamantina, SP; atualmente reside no Jardim 

Aeroporto. Entrevista em 13.09.97. 

Joiio Silvino de Faria: 66 anos, foliao e ex-presidente da associa<;ao do Grupo Folclorico 

Campinense. Procedente da regiao de Caconde; atualmente reside no J ardim 

Eulina. Entrevista em 31.07.98. 

Jose Aparecido Dias: 58 anos, gerente da Companhia de Reis da Comunidade de Sao 

Francisco. Procedente de Sao Sebastiao do Parafso, MG; atualmente reside no 

Parque Universitario de Viracopos. Entrevista em 25.07.98. 

Jose Domiciano de Souza: 77 anos, foliao e tocador de bandolim na Companhia de Reis do 

Jardim Yeda. Procedente da regiao de Guaxupe, MG; atualmente reside na Vila 

Pompeia. Entrevista em 12.12.97. 

Jose Rodrigues de Faria, conhecido por Coquinho: 56 anos, tocador de viola e embaixador 

da Companhia de Reis Irmaos Rodrigues de Faria. Nasceu em Diamantina, 

MG, passou por varios lugares no Parana e atualmente reside no Parque 

Universitano de Viracopos. Entrevistas em 12.12.97 e 26.07.98. 

Jose da Silva: 45 anos, bastiao da Companhia de Reis do Parque da Figueira. Procedente 

de Pouso Alegre, MG; atualmente reside no Parque Sao Paulo. Depoimento 

colhido em 09.11.96. 

Josino Pereira da Costa: 68 anos, foliao, tocador de cavaquinho e violao na Folia de Reis 

do seu Dilino. Procedente de Jequitinhonha, MG; atualmente reside no Parque 

da Figueira. Entrevista em 26.01.97. 

Luciana Aparecida Dias: 15 anos, pastorinha da Companhia de Reis da Comunidade de 

Sao Francisco. Nasceu em Campinas; reside no Parque Universitario de 

Viracopos. Entrevista em 25.07.98. 

Lucilena Bonilha Bezerra: 30 anos, encarregada de fazer as fotografias da Companhia de 

Reis do Parque da Figueira. Nasceu em Campinas; atualmente reside no Parque 

da Figueira. Comentario colhido em 28.07.98. 

Manuel Atandsio: 68 anos, tocador de violao e foliao da Companhia de Reis do Parque da 

Figueira. Nasceu em Pernambuco, morou em Goias e no Parana; atualmente 

reside no Jardim Santa Eudoxia. Comentano colhido em 23.11.97. 

Maria Concei!;iio Reis de Faria: 52 anos, ajuda na organiza<;ao da Companhia de Reis 

Irmaos Rodrigues de Faria. Procedente do Parana; atualmente reside no Parque 

Universitario de Viracopos. Entrevistas em 12.12.97 e 26.07.98. 

Maria de Lurdes Bonilha: 75 anos, dona da bandeira e gerente da Companhia de Reis do 

Parque da Figueira. Procedente de J au, SP; atualmente reside no Parque da 

Figueira. Entrevistas em 20.05.95 e 27.03.98. 

Marilda Aparecida Dias Frois: 36 anos, festeira da Companhia de Reis da Comunidade de 

Sao Francisco no ano de 1997. Procedente de Sao Sebastiao do Parafso, MG; 

atualmente reside no Parque Universitario de Viracopos. Entrevista em 

25.07.98. 

Roque Jose de Faria: 76 anos, embaixador da Folia de Reis do Grupo Folclorico 

Campinense. Procedente da regiao de Caconde, SP; atualmente reside na Vila 

Padre Manuel da Nobrega. Entrevista em 17.1 0.96. 
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Rosa de Souza: 50 anos, ajuda na organiza~ao da Folia de Reis do seu Dilino. Procedente 

da regiao de Montes Claros, MG; atualmente reside no Parque da Figueira. 

Comentarios colhidos em 04.06.95, 27.07.97, 02.08.97. 

Samuel Bonilha: 79 anos, tocador de violao e cavaquinho, foliao da Companhia de Reis do 

Parque da Figueira. Procedente de Jau, SP; atualmente reside no Parque da 

Figueira. Entrevistas em 20.05.95 e 27.03.98. 

Santina Felipe de Souza: 70 anos, dona da bandeira da Companhia de Reis do Jardim 

Yeda. Procedente da regiao de Guaxupe, MG; atualmente reside na Vila 

Pompeia. Entrevista em 12.12.97. 

Santina Marciana Dias: 56 anos, ajuda na organiza~ao da Companhia de Reis da 

Comunidade de Sao Francisco. Procedente de Sao Sebastiao do Parafso, MG 

atualmente reside no Parque Universitario de Viracopos. Entrevista em 

25.07.98. 

Saturnino Francisco: 73 anos, tocador de viola, foliao da Companhia de Reis do Parque da 

Figueira. Procedente de Monte Santo de Minas, MG; atualmente reside no 

Parque da Figueira. Entrevistas em 09.11.96 e 28.03.98. 

Sebastiiio Canuto: 59 anos, tocador de viola e embaixador de Folia de Reis no Grupo 

Folcl6rico Campinense. Procedente da regiao de Caconde, SP; atualmente 

reside no Jardim Novo Campos Elfseos. Comentario colhido no dia 21.04.98. 

Sebastiiio Manuel Mendes, conhecido por Kojak: 53 anos, bastiao da Folia de Reis do 

Grupo Folcl6rico Campinense. Procedente da regiao de Caconde, SP; 

atualmente reside no Jardim Campos Elfseos. Entrevistas em 09.10.97 e 

26.03.98. 
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FONTESFOTOGRAHCAS 

Companhia de Reis da Comunidade de Sao Francisco 

A2 

Ficha tecnica 

1- Local: intemo, residencia de Jose Aparecido Dias, Parque Universitario de Viracopos, 

Campinas, SP. 

2- data: 13.12.97 

3- tipo: objeto inanimado/decora9ao. 

4- fot6grafo: Antonio Andrade de Resende, profissional contratado mediante pagamento, 

conhecedor de Folia de Reis e morador do bairro. 

5- doador: Jose Aparecido Dias. 

Conteudo: presepio construfdo na sala, para receber a Folia de Reis da Comunidade de Sao 

Francisco. 

A4 

Ficha tecnica 

1- Local: intemo, residencia de Marilda Dias Frois, Parque Universitario de Viracopos, 

Campinas, SP. 

2- data: 13.12.97 

3- tipo: posada 

4- fot6grafo: Antonio Andrade de Resende, profissional contratado mediante pagamento, 

conhecedor de Folia de Reis e morador do bairro. 

5- doador: Jose Aparecido Dias. 

Conteudo: mulheres e crian9as preparando, no fogao a lenha, o almo9o que sera servido 

para os folioes da Companhia de Reis da Comunidade de Sao Francisco no dia da safda da 

bandeira. 0 almo9o e oferta da festeira Marilda Frois Dias, como pagamento de promessa. 

A7 

Ficha tecnica 

1- Local: extemo, rua localizada no Parque Universitario de Viracopos, Campinas, SP. 

2- data: 18.01.98 

3- tipo: espontanea; grupo em primeiro plano. 

4- fot6grafo: Angela Maria Dias. 

5- doador: Jose Aparecido Dias. 

Conteudo: Folia de Reis da Comunidade de Sao Francisco caminhando por uma rua, no 

ultimo dia do giro. 

AlO 

Ficha tecnica 

1- Local: extemo, rua localizada no Parque Universitario de Viracopos, Campinas, SP. 

2- data: 18.01.98 

3- tipo: espontanea. 

4- fot6grafo: Angela Maria Dias. 
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5- doador: Jose Aparecido Dias. 

Conteudo: meninas vestidas de pastorinhas carregando a imagem de Nossa Senhora 

Aparecida caminham por uma rua, para encontrar o grupo de folioes da Companhia de 

Reis da Comunidade de Sao Francisco, como parte do ritual, no dia da festa da chegada 

A13 

Ficha tecnica 

1- Local: intemo, residencia de Jose Aparecido Dias, Parque Universitario de Viracopos, 

Campinas, SP. 

2- data: 13.12.97 

3- tipo: posada 

4- fot6grafo: Antonio Andrade de Resende, profissional contratado mediante pagamento, 

conhecedor de Folia de Reis e morador do bairro. 

5- doador: Jose Aparecido Dias. 

Conteudo: Companhia de Reis da Comunidade de Sao Francisco, no dia da safda da 

bandeira. As mulheres que aparecem sao a esposa, a mae e a irma de Jose Aparecido Dias. 

Companhia de Reis Irmaos Rodrigues de Faria 

Cl 

Ficha tecnica 

1- Local: extemo, rua localizada no Parque D. Pedro IT, Campinas, SP. 

2- data: 13.12.97 

3- tipo: espontanea. 

4- fot6grafo: Maria Concei~ao Reis de Faria. 

5- doador: Jose Rodrigues de Faria. 

Conteudo: encontro da bandeira da Companhia de Reis Irmaos Rodrigues de Faria com a 

bandeira da Companhia de Reis do J ardim Y eda 

C2 

Ficha tecnica 

1- Local: extemo, Vila Uniao, municipio de Cascavel, PR. 

2- data: 197 4 

3- tipo: posada (reprodu~ao de mon6culo) 

4- fot6grafo: profissional, desconhecido. 

5- doador: Jose Rodrigues de Faria 

Conteudo: Folia de Reis Irmaos Rodrigues de Faria, quando era embaixada pelo pai de 

Jose Rodrigues de Faria, percorrendo as casas dos moradores, que eram, em mmona, 

provenientes de Minas Gerais. 

C3 

Ficha tecnica 

1- Local: interno, Igreja em Iracema do Oeste, PR. 

2- data: 1969 

3- tipo: espontanea (reprodu~ao de mon6culo) 



4- fot6grafo: profissional, desconhecido. 

5- doador: Jose Rodrigues de Faria. 
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Conteudo: chegada da Companhia de Reis Irmaos Rodrigues de Faria em uma igreja na 

cidade, depois de percorrer as casas dos sitiantes, na zona rural. 

C6 

Ficha tecnica 

1- Local: extemo, rua localizada no Parque D. Pedro ll, Campinas, SP 

2- data: 13.12.97 

3- tipo: espontanea 

4- fot6grafo: Maria Conceic;:ao Reis de Faria 

5- doador: Jose Rodrigues de Faria 

Conteudo: Companhia de Reis do Jardim Yeda. 

C7 

Ficha tecnica 

1- Local: extemo, rua localizada no Parque D. Pedro ll, Campinas, SP 

2- data: 13.12.97 

3- tipo: espontanea. 

4- fot6grafo: Maria Conceic;:ao Reis de Faria 

5- doador: Jose Rodrigues de Faria 

Conteudo: Companhia de Reis Irmaos Rodrigues de Faria 

C8 

Ficha tecnica 

1- Local: extemo, Aparecida do Norte, SP. 

2- data: 20.12.97 

3- tipo: posada 

4- fot6grafo: profissional, desconhecido. 

5- doador: Jose Rodrigues de Faria 

Conteudo: Companhia de Reis Irmaos Rodrigues de Faria pagando promessa em Aparecida 

do Norte. 

C9 

Ficha tecnica 

1 Local: extemo, rua localizada no Parque D. Pedro ll, Campinas, SP. 

2- data: 13.12.97 

3- tipo: espontanea. 

4- fot6grafo: Maria Conceic;:ao Reis de Faria. 

5- doador: Jose Rodrigues de Faria. 

Conteudo: Em primeiro plano Santina Felipe de Souza carregando a bandeira da 

Companhia de Reis do J ardim Y eda; ao fun do os foli6es e a assistencia. 

Folia de Reis do seu Dilino 
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DS 

Ficha tecnica 

1- Local: intemo, notumo, residencia localizada no bairro Parque da Figueira, Campinas, 

SP. 

2- data: 21.12.96 

3- tipo: esponHinea. 

4- fot6grafo: Francisca de Souza Oliveira. 

5- doador: Ataliba de Oliveira 

Conteudo: visita da Folia de Reis do seu Dilino em uma casa; ao fundo a dona da casa com 

a bandeira; em plano mais proximo Lucia dos Santos, componente do grupo, tocando 

pandeiro. 

D6 

Ficha tecnica 

1- Local: intemo, notumo, residencia de Adelino Gonc;alves da Silva, localizada no bairro 

Parque da Figueira, Campinas, SP. 

2- data: 07.12.96 

3- tipo: esponUinea. 

4- fot6grafo: Catia Regina Campos 

5- doador: llda Silva de Souza 

Conteudo: dia da saida da Companhia de Reis do seu Dilino. Os folioes, pedindo protec;ao 

para a jomada que se inicia, pas sam sob a bandeira que fica na porta da casa. 

D7 

Ficha tecnica 

1 Local: intemo, notumo, residencia localizada no bairro Parque da Figueira, Campinas, 

SP. 

2- data: 14.12.96 

3- tipo: esponHinea. 

4- fot6grafo: Ousinir Alves 

5- doador: llda Silva de Souza 

Conteudo: folioes cantando em uma das casas do bairro Parque da Figueira durante o giro 

da bandeira da Folia de Reis do seu Dilino. 

D8 

Ficha tecnica 

1- Local: extemo, notumo, rua localizada no bairro Parque da Figueira em Campinas, SP. 

2- data: 06.01.97 

3- tipo: espontanea. 

4- fot6grafo: Clitia Regina Campos. 

5- doador: llda Silva de Souza. 

Conteudo: llda Silva de Souza, Diva Gonc;alves e Lucia dos Santos caminham com a 

bandeira, seguidas pelo grupo de folioes e assistencia, no dia da festa da chegada da Folia 

de Reis do seu Dilino. 
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D9 

Ficha tecnica 

1- Local: externo, noturno, rua localizada no bairro Parque da Figueira em Campinas, SP. 

2- data: 07.12.96 

3- tipo: espontanea. 

4- fot6grafo: Catia Regina Campos. 

5- doador: llda Silva de Souza. 

Conteudo: bandeireira caminha com a bandeira, enquanto os foli6es estiio se organizando 

antes de come~ar a percorrer as ruas do bairro no primeiro dia do giro da Folia de Reis do 

seu Dilino. 

Dll 

Ficha tecnica 

1 Local: interno, noturno, residencia de Adelino Goan~alves da Silva, localizada no bairro 

Parque da Figueira, Campinas, SP. 

2- data: dezembro de 1995 

3- tipo: posada, primeiro plano. 

4- fot6grafo: Catia Regina Campos. 

5- doador: llda Silva de Souza 

Conteudo: llda Silva de Souza com a bandeira no dia da safda da Folia de Reis do seu 

Dilino. 

Grupo Folclorico Campinense 

Fl 

Ficha tecnica 

1- Local: externo, residencia localizada na Vila Cidade Jardim, Campinas, SP. 

2- data: dezembro de 1974 

3- tipo: P x B, posada. 

4- fot6grafo: foliiio do grupo, desconhecido. 

5- doador: Sebastiiio Manuel Mendes. 

Conteudo: A Folia de Reis do Grupo Folcl6rico Campinense, que naquela epoca 

denominava-se Grupo Folcl6rico Cacondense, chegando na casa de urn devoto. Em 

primeiro plano os tres bastioes e Maria Mendes, a madrinha da bandeira. Ao fundo 

mulheres colocando placa na entrada da casa, com as letras V 0 T R S (Viva os tres Reis 

Santos). 

F2 

Ficha tecnica 

1- Local: extemo, residencia localizada na Vila Pompeia, Campinas, SP. 

2- data: dezembro de 1974. 

3- tipo: P x B, posada. 

4- fot6grafo: foliiio do grupo, desconhecido 

5- doador: Sebastiiio Manuel Mendes. 
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Conteudo: safda da Folia de Reis do Grupo Folcl6rico Cacondense, da residencia de Maria 

Mendes, a madrinha da bandeira. A direita, Maria Mendes com a bandeira, e a o seu lado, 

Santina Felipe de Souza, dona da Folia de Reis do Jardim Yeda. Os foli6es das duas 

Companhias costumavam sair juntos, em dias altemados, para se ajudar mutuamente. 

F3 

Ficha tlicnica 

1- Local: extemo, residencia localizada na Vila Cidade J ardim, Campinas, SP. 

2- data: dezembro de 1974. 

3- tipo: P x B, espontanea. 

4- fot6grafo: foliao do grupo, desconhecido 

5- doador: Sebastiao Manuel Mendes 

Conteudo: chegada da Folia de Reis do Grupo Folcl6rico Cacondense na casa de urn 

devoto. 0 dono da casa recebe a bandeira de Maria Mendes, madrinha e bandeireira do 

grupo. 

F4 

Ficha tecnica 

1- Local: extemo, rua localizada na Vila Pompeia, Campinas, SP. 

2- data: dezembro de 1969. 

3- tipo: P x B, posada. 

4- fot6grafo: profissional, desconhecido. 

5- doador: Sebastiao Manuel Mendes 

Conteudo: Folia de Reis do Ze Mineiro. Em primeiro plano, usando a farda de bastiao 

estao Sebastiao Mendes e Celso Divino, atuais componentes do Grupo Folcl6rico 

Campinense. Ao fundo, vanos foli6es que hoje comp6em a Folia do Grupo Folcl6rico 

Campinense e outros que participam da Companhia de Reis do Jardim Yeda. 

FS 
Ficha tecnica 

1- Local: extemo, rua localizada na Vila Bela, atual Vila Castelo Branco, Campinas, SP. 

2- data: dezembro de 1973. 

3- tipo: espontanea. 

4- fot6grafo: desconhecido. 

5- doador: Sebastiao Manuel Mendes 

Conteudo: Folia de Reis da Vila Pompeia, atualmente denominada Companhia de Reis do 

J ardim Y eda, tendo a frente, Santin a Felipe de Souza, carregando a bandeira. U san do a 

farda de bastiao esta Sebastiao Manuel Mendes, atual componente do Grupo Folcl6rico 

Campinense. 

F6 

Ficha tecnica 

1- Local: extemo, rua localizada na Vila Bela, atual Vila Castelo Branco, Campinas, SP. 

2- data: dezembro de 1973. 

3- tipo: posada. 
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4- fot6grafo: desconhecido. 

5- doador: SebastHio Manuel Mendes 

Conteudo: Companhia de Reis da Vila Pompeia, atualmente denominada Companhia de 

Reis do Jardim Yeda, cuja bandeira e de Santina Felipe de Souza. Aparecem alguns folioes 

que faziam parte da extinta Folia do Joao Gordo, alguns folioes que hoje compoem o 

Grupo Folcl6rico Campinense e folioes que pertencem a Companhia de Reis do J ardim 

Yeda. 

F7 

Ficha tecnica 

1- Local: externo, notumo, Cidade do Menor, perto de Indaiatuba, SP. 

2- data: 1977 

3- tipo: posada. 

4- fot6grafo: algum foliao do grupo. 

5- doador: Sebastiao Manuel Mendes. 

Obs. Joao Silvino de Faria possui uma foto feita no mesmo dia, mostrando urn plano de 

conjunto do grupo todo, mas nao foi utilizada nesse trabalho, pois a imagem esta com 

pouca definis;ao. 

Conteudo: Grupo Folcl6rico Campinense apresentando a Pastoria, que e uma variac;;ao da 

Folia de Reis. 

F9 

Ficha tecnica 

1- Local: extemo, notumo, residencia localizada no Jardim Novo Campos Eliseos, 

Campinas, SP. 

2- data: 22.12.1980 

3- tipo: espontanea. 

4- fot6grafo: algum foliao do grupo. 

5- doador: Sebastiao Manuel Mendes 

Conteudo: festa da chegada da Folia de Reis do Grupo Folcl6rico Campinense, na casa de 

Sebastiao Manuel Mendes. Alem de palhac;;o da Companhia, Sebastiao foi o festeiro do 

ano, para cumprir uma promessa. Os bastioes adultos sao Celso Divino, Sebastiao Manuel 

Mendes e Antonio Manuel Mendes. A crianc;;as usando farda de bastiao sao Celso, Sergio e 

Warney, filhos de folioes do grupo. 

FlO 

Ficha tecnica 

1- Local: externo, notumo, residencia de Sebastiao Manuel Mendes, localizada no Jardim 

Novo Campos Eliseos, Campinas, SP. 

2- data: 22.12.1980. 

3- tipo: espontanea. 

4- fot6grafo: algum foliao do grupo. 

5- doador: Sebastiao Manuel Mendes 

Conteudo: festa da chegada da Folia de Reis do Grupo Folcl6rico Campinense, na casa de 

Sebastiao Manuel Mendes. Urn vizinho, morador do bairro segura a bandeira. 
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Fll 

Ficha tecnica 

1- Local: extemo, notumo, residencia de Sebastiao Manuel Mendes, localizada no J ardim 

Novo Campos Eliseos, Campinas, SP. 

2- data: 22.12.1980. 

3- tipo: posada. 

4- fot6grafo: algum foliao do grupo. 

5- doador: Sebastiao Manuel Mendes 

Conteudo: festa da chegada da Folia de Reis do Grupo Folcl6rico Campinense, na casa de 

Sebastiao Manuel Mendes, que, alem de palhac;o da Companhia, foi o festeiro do ano, para 

cumprir uma promessa. Os bastioes adultos sao Celso Divino, Sebastiao Manuel Mendes e 

Antonio Manuel Mendes. A crianc;as usando a farda de bastiao sao Celso, Sergio e 

Wamey, filhos de folioes do grupo. Urn vizinho, morador do bairro, tambem mineiro, 

segura a bandeira. 

F14 

Ficha tecnica 

1- Local: extemo, prac;a publica ao lado da Igreja do Jardim Proenc;a, Campinas, SP. 

2- data: 1992 

3- tipo: espontanea. 

4- fot6grafo: Maria Neusa de Faria. 

5- doador: Roque Jose de Faria. 

Conteudo: apresentac;ao da Folia de Menino, que e uma variac;ao da Folia de Reis, a 

convite da comunidade do Jardim Proenc;a. 

FlS 

Ficha tecnica 

1 Local: extemo, rua localizada no Jardim Novo Campos Eliseos, Campinas, SP. 

2- data: 12.01.97 

3- tipo: espontanea. 

4- fot6grafo: Maria Neusa de Faria. 

5- doador: Roque Jose de Faria. 

Conteudo: A Folia do Grupo Folcl6rico Campinense caminha pelas ruas, no ultimo dia do 

giro, antes da festa da chegada. 

F16 

Ficha tecnica 

1- Local: intemo, residencia localizada na Vila Padre Manuel da Nobrega, Campinas, SP. 

2- data: 10.01.98 

3- tipo: espontanea. 

4- fot6grafo: Maria Neusa de Faria. 

5- doador: Roque Jose de Faria. 

Conteudo: Mestre e contra-mestre do Grupo Folcl6rico Campinense, puxando a cantoria na 

casa de urn devoto. 
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Ficha tecnica 

1 Local: extemo, rua localizada no Jardim Novo Campos Eliseos, Campinas, SP. 

2- data: agosto de 1996. 

3- tipo: espontanea. 

4- fot6grafo: Maria Neusa de Faria. 

5- doador: Roque Jose de Faria. 
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Conteudo: "Folia fora da epoca". Os folioes do Grupo Folcl6rico foram convidados para 

cantar Reis na casa de devoto, como cumprimento de promessa. 

F19 

Ficha tecnica 

1- Local: extemo, bairro Santa Quiteria, municipio de Caconde, SP. 

2- data: janeiro de 1985. 

3- tipo: posada. 

4- fot6grafo: algum foliao do grupo. 

5- doador: Maria Neusa de Faria. 

Conteudo: o Grupo Folcl6rico Campinense interrompe a jomada da bandeira em 

Campinas, na primeira semana de janeiro, para que os folioes possam sair com a Folia de 

Reis dos parentes que ficaram nos sitios em Caconde. 

F20 

Ficha tecnica 

1- Local: extemo, residencia localizada no bairro Parque da Figueira. 

2- data: 15.01.95 

3- tipo: posada. 

4- fot6grafo: Maria Neusa de Faria. 

5- doador: Helena de Faria. 

Conteudo: Em primeiro plano, meninas vestidas de anjos esperarn a Folia de Reis na casa 

dos festeiros, onde e realizada a festa da chegada 

F21 

Ficha tecnica 

1- Local: extemo, sitio localizado em Monte Mor, municipio vizinho de Campinas, SP. 

2- data: 12. 10. 97 

3- tipo: espontanea. 

4- fot6grafo: Maria Neusa de Faria. 

5- doador: Maria Neusa de Faria. 

Conteudo: Os folioes do Grupo Folcl6rico Campinense foram convidados para cantar Reis 

"fora da epoca da Folia", na cas a de devoto, como cumprimento de promessa. Os bastioes 

estao recitando versos a partir das letras do alfabeto, que foram colocadas no arco de 

entrada. 

Companhia de Reis do Jardim Yeda 
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Ficha tecnica 

1- Local: extemo, rua localizada no Parque Universitario de Viracopos, Campinas, SP. 

2- data: janeiro de 1979 

3- tipo: posada. 

4- fot6grafo: Jose Luis, fo!Hio do grupo e genro de Genesio Machado da Silva. 

5- doador: Genesio Machado da Silva. 
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Conteudo: Companhia de Reis da Pompeia, atual Companhia de Reis do Jardim Yeda, em 

urn dia de giro da Folia, percorrendo ruas no Parque Universitario de Viracopos. 0 

embaixador nessa epoca era Francisco Narciso da Silva e, assim como outros foli6es, 

morava nesse bairro. 

G2 

Ficha tecnica 

1- Local: extemo, prac;a em Aparecida do Norte, SP. 

2- data: 1990 

3- tipo: posada. 

4- fot6grafo: profissional, desconhecido. 

5- doador: Santina Felipe de Souza. 

Conteudo: Companhia de Reis do Jardim Yeda pagando promessa do festeiro em 

Aparecida do Norte. 0 festeiro escolhido no ano se encarregou de pagar todas as despesas 

da viagem. 

G3 

Ficha tecnica 

1- Local: externo, rua localizada no Parque Universitario de Viracopos, Campinas, SP. 

2- data: janeiro de 1979. 

3- tipo: posada. 

4- fot6grafo: Jose Luis, foliao do grupo e genro de Genesio Machado da Silva. 

5- doador: Genesio Machado da Silva. 

Conteudo: Companhia de Reis da Pompeia, atual Companhia de Reis do Jardim Yeda, em 

urn dia de giro da Folia, visitando conhecidos no Parque Universitario de Viracopos. 0 

embaixador nessa epoca era Francisco Narciso da Silva e, assim como outros foli6es, 

morava nesse bairro. 

G4 

Ficha tecnica 

1- Local: externo, bairro rural em Itupeva, SP. 

2- data: 10.01.93 

3- tipo: espontanea. 

4- fot6grafo: Silmara Machado da Silva. 

5- doador: Genesio Machado da Silva. 
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Conteudo: a festa da chegada da Companhia de Reis do Jardim Yeda foi em urn sftio em 

Itupeva, na casa do festeiro do ano de 92, Sebastiao Paulino. 0 festeiro se encarregou de 

organizar a safda da Folia e a festa da chegada, arcando com grande parte das despesas. 

GS 

Ficha tecnica 

1- Local: externo, bairro rural em Itupeva, SP. 

2- data: 10.01.93 

3- tipo: espontanea. 

4- fot6grafo: Silmara Machado da Silva 

5- doador: Genesio Machado da Silva 

Conteudo: festa da chegada da Companhia de Reis do Jardim Yeda em urn sftio no 

municipio de Itupeva. 0 bastiao esta recitando versos, pedindo licens;a para a visita ou 

agradecendo ao festeiro, e os instrumentistas estao acompanhando. 

G6 

Ficha tecnica 

1 Local: externo, bairro rural em Itupeva, SP. 

2- data: 10.01.93 

3- tipo: espontanea. 

4- fot6grafo: Silmara Machado da Silva 

5- doador: Genesio Machado da Silva 

Conteudo: festa da chegada da Companhia de Reis do Jardim Yeda em urn sftio no 

municipio de Itupeva. 

GS 

Ficha tecnica 

1- Local: externo, residencia localizada no Jardim Yeda, Campinas, SP. 

2- data: dezembro de 1983. 

3- tipo: posada. 

4- fot6grafo: Sandra Machado da Silva. 

5- doador: Genesio Machado da Silva. 

Conteudo: quatro bastioes da Companhia de Reis do Jardim Yeda ap6s o ritual da Folia em 

uma casa. 

G9 

Ficha tecnica 

1 Local: externo. rcsidcncia localizada no Jardim Campos Elfseos, Campinas, SP 

2- data: janeiro de 1 Yl-\5. 

3- tipo: espontfmca. 

4- fot6grafo: Sandra :Vlachado da Silva. 

5- doador: Genesio Machado da Silva. 

Conteudo: os folioes da Companhia do Jardim Yeda, ap6s o ritual da Folia na casa de 

Esmeralda Felipe, urn componente do grupo. Em primeiro plano, usando a farda de bastiao 
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estao Genesio Machado da Silva e Maria Helena da Silva. Atnis os foli6es, incluindo Joao 

Paulino Neto, que atualmente e componente do Grupo Folcl6rico Campinense. 

GlO 

Ficha tecnica 

1- Local: extemo, rua localizada no J ardim Campos Elfseos, Campinas, SP 

2- data: janeiro de 1985. 

3- tipo: espontanea 

4- fot6grafo: Sandra Machado da Silva. 

5- doador: Genesio Machado da Silva. 

Conteudo: Santina Felipe de Souza caminha a frente da Companhia de Reis do Jardim 

Y eda, carregando a bandeira. 

Gll 
Ficha tecnica 

1 Local: extemo, rua localizada no Jardim Aeroporto, Campinas, SP. 

2- data: 24.01.98 

3- tipo: espontanea. 

4- fot6grafo: Silvana Machado da Silva. 

5- doador: Genesio Machado da Silva. 

Conteudo: Em primeiro plano, bastiao da Folia de Reis do Jardim Yeda, antes de realizar a 

meia-lua, no dia da festa da chegada. Atnis os folioes, incluindo alguns de outras 

Companhias: do Grupo Folcl6rico Campinense, da Companhia de Reis do Parque da 

Figueira e da Companhia de Reis irmaos Rodrigues de Faria. 

Companhia de Reis do Parque da Figueira 

L2 

Ficha tecnica 

1- Local: extemo, rua localizada no Parque da Figueira, Campinas, SP. 

2- data: 11.01.98. 

3- tipo: espontanea. 

4- fot6grafo: Lucilena Bonilha Bezerra. 

5- doador: Maria de Lurdes Bonilha. 

Conteudo: Companhia de Reis do Parque da Figueira percorrendo as ruas do bairro no dia 

da chegada da bandeira. 

LS 

Ficha tecnica 

1 Local: extemo, rua localizada no Parque da Figueira, Campinas, SP. 

2- data: 11.01.98. 

3- tipo: espontanea. 

4- fot6grafo: Lucilena Bonilha Bezerra. 

5- doador: Maria de Lurdes Bonilha. 
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Conteudo: Companhia de Reis do Parque da Figueira cantando no portao de uma casa, 

pedindo licen~a para entrar, no dia da festa da chegada. 

L6 

Ficha tecnica 

1- Local: interno, residencia de Maria de Lurdes Bonilha, localizada no Parque da Figueira, 

Campinas, SP. 

2- data: janeiro de 1995 

3- tipo: espontanea. 

4- fot6grafo: Flavia Edilene Aparecida dos Santos Pinto. 

5- doador: Maria de Lurdes Bonilha. 

Conteudo: o almo~o dos folioes no dia da chegada da Companhia de Reis do Parque da 

Figueira. 

L7 

Ficha tecnica 

1- Local: externo, rua localizada no Parque da Figueira, Campinas, SP. 

2- data: janeiro de 1995. 

3- tipo: espontanea. 

4- fot6grafo: Flavia Edilene Aparecida dos Santos Pinto. 

5- doador: Maria de Lurdes Bonilha. 

Conteudo: bastioes da Companhia de Reis do Parque da Figueira dan~ando o corta-jaca. 

L9 

Ficha tecnica 

1- Local: externo, rua localizada no Parque da Figueira, Campinas, SP 

2- data: janeiro de 1995. 

3- tipo: espontanea. 

4- fot6grafo: Flavia Edilene Aparecida dos Santos Pinto. 

5- doador: Maria de Lurdes Bonilha 

Conteudo: Maria de Lurdes Bonilha carregando a bandeira da Companhia de Reis do 

Parque da Figueira no dia da chegada. 

LlO 

Ficha tecnica 

1- Local: externo, rua localizada no Parque da Figueira, Campinas, SP 

2- data: janeiro de 1995. 

3- tipo: espontanea. 

4- fot6grafo: Flavia Edilene Aparecida dos Santos Pinto. 

5- doador: Maria de Lurdes Bonilha 

Conteudo: folioes da Companhia de Reis do Parque da Figueira fazendo a meia-lua, no dia 

da chegada da bandeira. 

L12 

Ficha tecnica 



1- Local: extemo, rua localizada no Parque da Figueira, Campinas, SP 

2- data: janeiro de 1995. 

3- tipo: espontanea. 

4- fot6grafo: Flavia Edilene Aparecida dos Santos Pinto. 

5- doador: Maria de Lurdes Bonilha 
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Conteudo: Maria de Lurdes Bonilha carninha a frente da Companhia de Reis do Parque da 

Figueira. 

L13 

Ficha tecnica 

1- Local: extemo, residencia localizada no Parque da Figueira, Campinas, SP. 

2- data: janeiro de 1988. 

3- tipo: espontanea. 

4- fot6grafo: Aparecida. 

5- doador: Maria de Lurdes Bonilha. 

Conteudo: Maria de Lurdes Bonilha puxando a estrela guia, no dia da festa da chegada da 

Companhia de Reis do Parque da Figueira. 

L14 

Ficha tecnica 

1- Local: intemo, residencia de Maria de Lurdes Bonilha, localizada no Parque da Figueira, 

Campinas, SP. 

2- data: janeiro de 1985. 

3- tipo: espontanea. 

4- fot6grafo: Aparecida. 

5- doador: Maria de Lurdes Bonilha. 

Conteudo: foli6es almoc;ando durante a festa da chegada da Companhia de Reis do Parque 

da Figueira. 

L16 

Ficha tecnica 

1 Local: interno, residencia de Maria de Lurdes Bonilha, localizada no Parque da Figueira, 

Campinas, SP. 

2- data: janeiro de 1992. 

3- tipo: espontanea. 

4- fot6grafo: Aparecida. 

5- doador: Maria Aparecida Bonilha. 

Conteudo: foli6es almoc;ando durante a festa da chegada da bandeira da Companhia de 

Reis do Parque da Figueira. 

L17 

Ficha tecnica 

1- Local: intemo, residencia de Maria de Lurdes Bonilha, localizada no Parque da Figueira, 

Campinas, SP. 

2- data: janeiro de 1992. 



3- tipo: objeto inanimado. 

4- fot6grafo: Aparecida. 

5- doador: Maria Aparecida Bonilha. 
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Conteudo: altar de umbanda, onde e feita a entrega a bandeira no dia da chegada da 

Companhia de Reis do Parque da Figueira. 

L18 

Ficha tecnica 

1- Local: extemo, rua localizada no Parque da Figueira, Campinas, SP. 

2- data: janeiro de 1993. 

3- tipo: espontanea. 

4- fot6grafo: Lucilena Bonilha Bezerra. 

5- doador: Maria de Lurdes Bonilha. 

Conteudo: Maria de Lurdes Bonilha puxando a estrela guia, no dia da festa da chegada da 

Companhia de Reis do Parque da Figueira. 

L20 

Ficha tecnica 

1- Local: extemo, rua localizada no Parque da Figueira, Campinas, SP. 

2- data: janeiro de 1993. 

3- tipo: posada. 

4- fot6grafo: Lucilena Bonilha Bezerra. 

5- doador: Maria de Lurdes Bonilha. 

Conteudo: folioes da Companhia de Reis do Parque da Figueira carninhando pelas ruas do 

bairro Parque da Figueira no ultimo dia do giro. Uma devota carrega a bandeira e Maria de 

Lurdes Bonilha nao aparece na foto. 

L21 

Ficha tecnica 

1- Local: extemo, rua localizada no Parque da Figueira, Campinas, SP. 

2- data: janeiro de 1990. 

3- tipo: espontanea. 

4- fot6grafo: Aparecida. 

5- doador: Maria de Lurdes Bonilha. 

Conteudo: danc,;a dos palhac,;os da Companhia de Reis do Parque da Figueira. 

L22 

Ficha tecnica 

1 Local: externo. rua Jocalizada no Parque da Figueira, Campinas, SP. 

2- data: janeiro de 19~5. 

3- tipo: espontanea. 

4- fot6grafo: Aparecida. 

5- doador: Maria de Lurdes Bonilha. 

Conteudo: folioes da Companhia de Reis do Parque da Figueira caminhando pelas ruas do 

bairro antes da festa da chegada. Em primeiro plano Maria de Lurdes Bonilha tocando 
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instrumento musical. 0 embomal vermelho, para guardar as arrecadacroes significa que ela 

e a gerente da Folia. 

L23 

Ficha tecnica 

1- Local: extemo, rua localizada no Parque da Figueira, Campinas, SP. 

2- data: janeiro de 1990. 

3- tipo: espontanea. 

4- fot6grafo: Aparecida. 

5- doador: Maria de Lurdes Bonilha. 

Conteudo: foli6es da Companhia de Reis do Parque da Figueira caminhando pelas ruas do 

bairro no ultimo dia do giro. A frente do grupo esHio a bandeireira e OS basti6es, guardas da 

bandeira. 

L24 

Ficha tecnica 

1- Local: extemo, rua localizada no Parque da Figueira, Campinas, SP. 

2- data: janeiro de 1993. 

3- tipo: espontanea. 

4- fot6grafo: Lucilena Bonilha Bezerra. 

5- doador: Maria de Lurdes Bonilha. 

Conteudo: a meia lua e feita na rua, no ultimo dia do giro da Companhia de Reis do Parque 

da Figueira, antes de entrarem na casa de Maria de Lurdes Bonilha, onde e realizada 

anualmente a festa da chegada da Folia. 

L25 

Ficha tecnica 

1- Local: extemo, rua localizada no Parque da Figueira, Campinas, SP. 

2- data: janeiro de 1985. 

3- tipo: posada. 

4- fot6grafo: Aparecida. 

5- doador: Maria de Lurdes Bonilha. 

Conteudo: no dia da festa da chegada da Companhia de Reis do parque da Figueira, alem 

dos foli6es, apareciam outros personagens que realizavam uma encenacrao dramatica: os 

palhacros pediam licencra para o embaixador e roubavam o rei, a rainha e a pastorinha. Em 

primeiro plano o rei, a rainha e a pastorinha; ao fundo os foli6es. 

L26 

Ficha tecnica 

1- Local: extemo, rua localizada no Parque da Figueira, Campinas, SP. 

2- data: janeiro de 1985. 

3- tipo: espontanea. 

4- fot6grafo: Aparecida. 

5- doador: Maria de Lurdes Bonilha. 
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Conteudo: devota pagando promessa entra ajoelhada na casa de Maria de Lurdes Bonilha, 

no dia da chegada da bandeira da Companhia de Reis do Parque da Figueira. 

L29 

Ficha tecnica 

1- Local: extemo, rua localizada no Parque da Figueira, Campinas, SP. 

2- data: janeiro de 1990. 

3- tipo: espontanea. 

4- fot6grafo: Aparecida. 

5- doador: Maria de Lurdes Bonilha. 

Conteudo: no dia da festa da chegada da Companhia de Reis do parque da Figueira, alem 

dos folioes, apareciam outros personagens que realizavam uma encena9ao dramatica: os 

palha9os pediam licen9a para o embaixador e roubavam o rei, a rainha e a pastorinha. Em 

primeiro plano bastiao roubando a rainha, que e representada por Lucilena Bonilha. 

L31 

Ficha tecnica 

1- Local: intemo, residencia de Maria de Lurdes Bonilha, localizada no Parque da Figueira, 

Campinas, SP. 

2- data: janeiro de 1985. 

3- tipo: espontanea. 

4- fot6grafo: Aparecida. 

5- doador: Maria de Lurdes Bonilha. 

Conteudo: folioes da Companhia de Reis do Parque da Figueira no dia da chegada. 

L32 

Ficha tecnica 

1- Local: extemo, rua localizada no Parque da Figueira, Campinas, SP. 

2- data: janeiro de 1993. 

3- tipo: espontanea. 

4- fot6grafo: Lucilena Aparecida Bonilha. 

5- doador: Maria de Lurdes Bonilha. 

Conteudo: folioes da Companhia de Reis do Parque da Figueira cantando no portao de 

uma casa, pedindo licen9a para entrar. 

L33 

Ficha tecnica 

1- Local: extemo, rua localizada no Parque da Figueira, Campinas, SP. 

2- data: janeiro de 1995. 

3- tipo: espontanea. 

4- fot6grafo: Flavia Edilene Aparecida dos Santos Pinto. 

5- doador: Maria de Lurdes Bonilha. 

Conteudo: folia de Reis do Parque da Figueira caminhando pelas ruas do bairro no ultima 

dia do giro. Em primeiro plano Maria de Lurdes Bonilha carregando a bandeira e o 

embomal vermelho, para guardar as arrecada96es significando que ela e a gerente da Folia. 
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L34 

Ficha tecnica 

1- Local: interno, residencia de Maria de Lurdes Bonilha, localizada no Parque da Figueira, 

Campinas, SP. 

2- data: janeiro de 1990. 

3- tipo: posada. 

4- fot6grafo: Aparecida. 

5- doador: Maria de Lurdes Bonilha. 

Conteudo: alrno<;o servido aos folioes e a assistencia, na festa da chegada da Companhia 

de Reis do Parque da Figueira. 
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FONTES VIDEOGRAFrCAS 

Folia de Reis do Parque da Figueira, fita gravada em 11.01.98, por Samuel Josemar 

Bauduino, VHS, 4 h. 

Folia de Reis do Parque da Figueira, fita gravada por Elaine Betareli das Chagas em 

dezembro de 1996, VHS, 6 h. 

Folia de Reis do seu Dilino, fita gravada por Wilson de Souza Carvalho e Catia Regina 

Campos, no perido de dezembro de 1994 a janeiro de 1995, VHS, 8 h. 

Folia de Reis do seu Dilino, fita gravada por Wilson de Souza Carvalho e Catia Regina 

Campos, no perfdo de 25.12.90 a 06.01.91, VHS, 4h. 

Grupo Folcl6rico Campinense, fita gravada por Nelito Gons:alves, no periodo de dezembro 

de 94 a janeiro de 95, VHS, 2 h, editada por Nelito Gons:alves. 

Grupo Folcl6rico Campinense, fita gravada por Nelito Gons:alves, no periodo de dezembro 

de 92 a janeiro de 93, VHS, 4h. 

Grupo Folcl6rico Campinense, fita gravada por Nelito Gons:alves, no festival do folclore 

na cidade de Olfmpia, em22.08.93, VHS, 4h. 

Companhia de Reis do Jardim Yeda, fita gravada por Aparecido Fernandes da Silva em 

10.01.93, VHS, 4 h. 

Companhia de Reis do Jardim Yeda, fita gravada por profissionais contratados, no dia 

18.01.97, VHS, 2 h, editada. 

Companhia de Reis do Jardim Yeda, fita gravada por Roque Jose Gobe, no dia 24.01.98, 

VHS, 3h. 

Companhia de Reis da Comunidade de Sao Francisco, fita gravada por Olfmpio, foliiio 

que esta se iniciando na produs:iio de video, no dia 18 de janeiro de 1997, VHS, 

2 hs, editada. 

Companhia de Reis lrmiios Rodrigues de Faria, fita editada, a partir de gravas:oes feitas 

anualmente desde 1993, por profissioanl contratado, VHS, 6 h. 
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