
UNIVERSIDADE DE SAO PAULO 

FACULDADE DE FILOSOFIA, CIENCIAS E LETRAS 

BOLETIM N.0 191 SOCIOLOGIA N.0 6 

LAVINIA COSTA RAYMOND 

ALGUMAS DANQAS POPULARES 

NO ESTADO DE SAO PAULO 

SAO PAULO — BRASIL 

1954 



Os Boletins da Faculdadc de Filosofia, Ciencias e Letras da Uni- 
versidalde de Sao Paulo, sao editados pelos Departamentos das suas 
diversas sec^oes. 

Toda correspondencia devcra ser dirigida para o Departamcnto 
respective da Faculdadc de Filosofia, Ciencias e Letras — Caixa 
Postal ^.105 — Sao Paulo, Brasil. 

The "Boletins da Faculdadc de Filosofia, Ciencias e Letras da 
Univcrsidade de Sao Paulo" are edited by the different Departament 
of the Faculty. 

All correspondence should be addressed to the Departament con- 
corned. Caixa Postal 8". 105, Sao Paulo, Brasil. 

UNIVERSIDADE DE SAO PAULO 

Bcitor: — Prof. Dr. Gabriel Sylvestre Teixcira de Carvalho 

Vice-Reitor: 

FACULDADE DE FILOSOFIA, CILNCIAS E LETRAS 

Diretor: — 

Vice-Dirctor: — 

Secretario; — Lie, Odilon Nogucira de Mattos 

CADEIRA DE SOCIOLOGIA I 

Professor; — Dr. Florestan Fcrnandes (contratado) 

Assistentes; — Fernando Henrique Cardoso e Octavio lanni 

Auxiliares de ensino; — Dra. Maria Isaura Pereira de Queiroz 

Marialicc Mencarini Foracchi 

Assistente extranumerario; — Maria Sylvia de Carvalho Franco 

Moreira. 

Auxiliar Tecnica; — Ophelia Perraz do Amaral. 





UNIVERSIDADE DE SAO PAULO 

FACULDADE DE FILOSOFIA, CIENCIAS E LETRAS 

BOLETIM N.0 191 SOCIOLOGIA N.0 6 

LAVINIA COSTA RAYMOND 

ALGUMAS DANCAS POPULARES 

NO ESTADO DE SAO PAULO 

BiBt»c^ecA 

SAO PAULO — BRASIL 

1954 



COMPOSTO E 1MPRESSO NA SECQAO GRAFICA DA 
FACULDADE DE FILOSOFIA, CIENCIAS E LETRAS 

DA UNIVERSIDADE DE SAO PAULO 
19 5 8 



O trabalho aqui apresentado, tese de doutoramento de D. Lavi- 
nia Costa Raymond, data de 1945; diversas circunstancias Ihe retar- 
daram a publicagao. Entretanto, embora depois da epoca em que 
foi escrito a situagao demografica racial do Estado de Sao Paulo 
nos seja melhor conhecida, assim como novas monografias das dan- 
Qas aqui estudadas tenham tambem surgido, das quais algumas de 
grande projegao, como a de Dante de Laytano sobre a Congada 
do Rio Grande do Sul, este trabalho nada perdeu de seu interesse 
nem de seu valor. 

file constitui, sem duvida, a primeira interpretagao sociologica 
do folclore negro no Brasil. A concep^ao sociologica do folclore, 
pela qual tanto me tenho batido em artigos de jornais, de revistas, 
ou em prefacios de livros, tende finalmente a ocupar um lugar cada 
vez mais importante na literatura brasileira, com Florestan Fernan- 
des, Emilio Willems, Octavio da Costa Eduardo, Alceu Maynard 
Araujo, Dante de Laytano, etc. Ora e o principio estrutural que e 
o adotado, isto e, o da organizagao dos grupos e de seu lugar na 
comunidade; ora e o principio funcionalista; ora, como neste tra- 
balho, os dois principios sao utilizados, pois sao antes complemen- 
tares do que antiteticos, uma vez que as fungoes da danga, por 
exemplo, vao se modificando segundo as diversas especies de condi- 
goes sociais nas quais se realizam. 

Todavia, existem duas concepgoes da sociologia do folclore, que 
e precise nao confundir. Da mesma maneira que existem hoje duas 
concepgoes da sociologia estetica. Alguns, como Lalo, buscam ex- 
plicar a arte atraves das instituigoes, dos grupos, da organizagao 
social; enquanto outros, como Francastel, servem-se da arte para 
melhor compreender as estruturas sociais e as representagoes cole- 
tivas. Pode-se, do mesmo modo, interpretar sociologicamente o fol- 
clore buscando, no meio social, como Varagnac, as condigoes de 
sua sobrevivencia, de suas metamorfoses ou de seu desaparecimen- 
to. Mas tambem e possivel — e e o que, apesar das criticas re- 
centes, se pode guardar da ligao de Redfield — utilizar o folclore 
como um element© para a definigao de determinada situagao social, 
de determinado tipo de comunidade. D. Lavinia Costa Raymond 
felizmente nao escolheu entre os dois caminhos: seu estudo das 
dangas afro-brasileiras constitui uma especie de corte transversal 



do folclore afro-brasileiro, ao mesmo tempo condigao e condiciona- 
do, fator e efeito das realidades sociais. 

Possa esta tese pioneira ser um encorajamento para todos os 
que, desejando ultrapassar o estagio do pitoresco, assim como o da 
pura descrigao, buscarem atingir no folclore a realidade viva, bor- 
dado precioso sim, mas tecido fio a fio na propria trama da socie- 
dade brasileira, da qual nao e possivel destaca-lo. 

Roger Bastide 



A GUISA DE EXPLICAQAO 

Tantos anos passados desde que esta tese foi escrita, defendida 
e aprovada perante a Secgao de Ciencias Sociais da Faculdade de 
Filosofia, Ciencias e Letras da Universidade de Sao Paulo, poderia 
parecer que se tornara anacronica. Na verdade esta e a primeira 
oportunidade que tenho de publica-la gragas a gentileza do Profes- 
sor Euripedes Simoes de Paula, diretor da Faculdade, que se pron- 
tificou a acolhe-la na Secgao Grafica. 

Nao me abalangaria, porem, a usar desta oportunidade, nao 
fosse ter verificado que mau grado os nove anos decorridos a tese 
ainda nao perdeu o ineditismo. Nao sei de outra publicagao que 
tenha tido o mesmo objetivo. De conversas com Rossini Tavares de 
Lima, que corajosamente pegou o fio da meada deixada por Mario 
de Andrade e vai estimulando o estudo de folclore em Sao Paulo, 
fica-me a ideia de que folclore continua sendo estudado apenas em 
si mesmo, sem embrenhar-se pelo terreno "suspeito" da sociologia. 
Ainda mais: disse-me Rossini — Quisera que a senhora tivesse 
publicado sua tese ha mais tempo, pois nos teria indicado fontes 
que tivemos de procurar nos mesmos, as apalpadelas. 

Com esta declaragao — estou reproduzindo o sentido, mas nao 
me lembram exatamente suas palavras — Rossini Tavares de Lima 
deu-me confianga dupla no material que colhi diretamente, pro- 
curando as apalpadelas. Confianga de que os dados sao legitimos; 
confianga de que o estudo e a interpretagao desses dados nao foram 
arbitrarios. 

Uma das objegoes que mais me impressionaram quando da 
defesa da tese, foi a do Professor Monbeig, de que o material ana- 
lisado era escasso. Embora tivesse colhido diretamente, em tres 
comunidades diversas, pelo metodo de observagao participante, os 
dados fundamentals desta tese; embora farta documentagao his- 
torica estivesse servindo de alicerce ao estudo do material recente; 
embora me refugiasse no principio de que o fato folclorico e carac- 
terizado pela persistencia, pela tradigao oral e direta, e portanto 
mesmo material escasso, se autenticado por comparagao com a li- 
teratura existente, pode ser legitimamente tornado como base de 
interpretagao sociologica — ainda assim a consciencia me doera a 
objegao relevante do Professor Monbeig. 



Mas, folheiem-se os numeros de Folclore, orgao da Comissao 
Paulista de Folclore e do Centre de Pesquisas Folcloricas Mario 
de Andrade — e neles se encontrarao os mesmos fatos que consti- 
tuem o material desta tese. E' Affonso Dias com o "Batuque em Tiete 
(1); e a dramatizagao das Congadas observadas por Guilherme San- 
tos Neves em Espirito Santo (2); e a descrigao, por Prederico Lane, 
Jamile Japur e Rossini Tavares de Lima, do batuque ou tambu no 
Estado de Sao Paulo (3), confirmando quase ponto por ponto as 
descrigoes apresentadas neste trabalho; e e Maria de Lourdes Bor- 
ges Ribeiro com seu estudo da Festa de Sao Benedito em Apareci- 
da (4), apontando os numerosos fatos de significagao sociologica 
que haviam sido apontados nesta tese em relagao a festa do Divino 
em Sao Luis do Paraitinga: distribuigao de alimentos, folias arre- 
cadadoras de donatives, crengas ligadas a motivagao da festa, sin- 
cretismo folclorico-religioso nas dangas de grupo. La estava uma 
companhia de mogambique cantando as mesmas "ondas do ma" 
que presenciei em Sao Luis do Paraitinga, na festa do Divino, em 
maio de 1944. 

Outra objegao me impressionara, a do Dr. Fernando Azevedo, 
de que a bibliografia apresentada era insuficiente. Ainda em Fol- 
clore, e Edison Carneiro (5) quern me tranquiliza a consciencia. 
Tambem Edison Carneiro se queixa, em 1953, como eu me queixara 
em 1945, de que e magra a literatura sobre folclore afro-brasileiro. 
"Sendo poucos", diz ele, "os pesquisadores do negro se restringiram 
ainda mais, fazendo do seu campo de pesquisa a religiao e, em pro- 
porgao muito menor, o folclore. . . No folclore, o numero de traba- 
Ihos existentes chega a ser ridiculo". Segundo Edison Carneiro, 
portanto, a situagao para os estudiosos de folclore nao e melhor 
hoje do que era em 1944, no que concerne a bibliografia. As ati- 
vidades da Comissao Paulista de Folclore e do Centre de Pesquisas 
Folcloricas Mario de Andrade vao certamente preencher essa la- 
cuna e enriquecer o documentario folclorico brasileiro. 

Em abril deste ano tive oportunidade de trocar ideias com Ros- 
sini Tavares de Lima sobre certos pormenores como posigao dos 
dangadores no batuque, nome de instrumentos, coreografia. Em 
alguns casos nossas observagoes divergiram. Quero deixar aqui 
bem claro que em relagao a cada danga observada para esta tese 
as informagoes, quanto a designagdes e uso de instrumentos, repe- 
tem fielmente o depoimento dos entrevistados. A descrigao de 
coreografias cinge-se fielmente ao que foi visto em pesquisa de 

(1) Folclore, Vol. I, N.o 4, 1952, pp. 46-78. 
(2) "Ticumbi", op. cit., Vol. II, N.o 2, 1953, pp. 19-47. 
(3) Op. cit., Vol. I, N.o 1, 1952,pp. 53-73. 
(4) Op. at., Vol. I, N.o 4, 1952, pp. 5-31. 
(5) Folclore, Vol. II, N.o 1, 1953, pp. 28-29. 



campo. As dan^as e as situagoes em que se desenrolaram foram 
reproduzidas tais como se apresentaram. A troca de ideias com 
Rossini Tavares de Lima foi utilissima para revisao da tese — 
deixo aqui meu agradecimento por esta colaboragao. 

A tese vai publicada substancialmente na mesma forma em 
que foi apresentada para obtengao de doutoramento em Ciencias 
Sociais. Apenas ligeiras modificagoes se introduziram, a fim de 
esclarecer pontos que a discussao perante a comissao examinadora 
mostrara terem ficado obscuros. E vai publicada na esperanga de 
que outros estudiosos de folclore como fenomeno sociologico se 
interessem por este campo de pesquisa, ponham a prova as hipo- 
teses aqui apresentadas e continuem o caminho apenas esbogado 
da interpretagao sociologica de fatos folcloricos. 

Sao Paulo, agosto de 1954. 

* 
* ❖ 

Quis o destine que minhas palavras de agradecimento a Ma- 
rio de Andrade se transformassem em homenagem de saudade. 
Nao faz muito, ainda ele me prometia uma longa conversa, em 
que certamente novo auxilio em indicagoes bibliograficas e em 
informagoes sobre fatos folcloricos me seria prestado. 

Sobre Mario de Andrade escritor, musicologo, crltico, folclo- 
rista, alguma coisa ja se escreveu e muito ainda se escrevera. 
Mas sobre o Mario de Andrade animador, criador de vocagoes, es- 
timulador de curiosidades artisticas e cientificas, ninguem podera 
escrever com pretensoes a exgotar o tema. 

Foi na Sociedade de Etnografia e Folclore, por ele fundada 
em 1937 e que realmente so viveu enquanto o teve como presiden- 
te e element© produtor n.0 1, que os interessados neste ramo de 
estudo puderam ter, em Sao Paulo, oportunidade e estimulo para 
suas pesquisas. 

Data de meu convivio com Mario de Andrade, na Sociedade 
de Etnografia e Folclore e no Departamento de Cultura, onde tive 
o privilegio de trabalhar sob sua diregao, meu interesse por assun- 
tos folcloricos. E foi conversando com ele, consultando sua bi- 
blioteca, lendo suas notas, que colhi muito do material utilizado 
neste trabalho. 

A biblioteca de Mario de Andrade, onde a gente trabalhava 
como se estivesse num verdadeiro paraiso de estudante; onde dis- 
punha do secretario de Mario para as consultas bibliograficas; 
das notas de Mario, por ele colhidas em campo; dos esclarecimen- 
tos de Mario sobre pontos duvidosos; e se deliciava com um to- 
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nificante cafe, trazido pela solicitude daquelas duas senhoras — 
sua mae e sua tia — para quem Mario era tudo no mundo e tao 
bem afinavam com ele na sensibilidade sutil, na hospitalidade 
franca e acolhedora. . . 

* 
* * 

Para elaboragao desta tese encontrei auxilio inestimavel por 
parte de colegas e amigos. Entre as pessoas que me auxiliaram 
direta ou indiretamente e a quem muito agradego, quero citar: 

Na coleta de material: Prof. Afonso Dias, de Tiete; Antonio 
Candido de Mello e Souza, que me passou seu caderno de notas 
sobre o batuque, ao qual assistimos juntos; Gioconda Mussolini; 
Lenita Camargo. 

Em sugestoes de bibliografia e emprestimo de livros: Oneyda 
Alvarenga, diretora da Discoteca Publica Municipal e Cecilia de 
Campos Pereira Vampre, que tambem me auxiliou na busca de 
estatisticas e do Rio enviou-me dados elaborados pelo Servigo 
Nacional de Recenseamento. 

Agradego ainda ao Prof. Antonio Rubbo Miiller, da Escola 
Livre de Sociologia e Politica, que me proporcionou a viagem a 
Sao Luis do Paraitinga e a quem devo muitas fotografias; e ao dr. 
Carlos Borges Schmidt, do Servigo de Documentagao do D. E. 
S. P., que pos a minha disposigao seus trabalhos e fotografias sobre 
a vida rural no Vale do Paraitinga e procurou ajudar-me na coleta 
de dados estatisticos. 

* 
* 

Todo o auxilio de colegas e amigos e todas as facilidades que 
encontrei seriam pouco eficientes se nao tivesse tido a orientagao 
segura e dedicada do Prof. Roger Bastide, que nao se limitou a in- 
dicagoes bibliograficas, mas tambem emprestou-me todos os livros 
de que dispunha; nao so esteve sempre pronto a examinar, discutir 
e orientar a elaboragao da tese, mas ainda estimulou-me de manei- 
ra invariavelmente amiga a veneer inumeras dificuldades que um 
trabalho desta natureza sempre oferece. 



ALGUMAS DANQAS POPULARES NO ESTADO 
DE SAO PAULO 

Introdugao 

No "padrao universal de cultura" e a danga trago tao constan- 
te e de tanto relevo, que justifica a exclamagao de V. Pamac, de 
que "ela esta no sangue, no sexo, no coragao do ser vivo", servin- 
do para que os homens misturem "o sagrado e o profano, o grave e 
o comico, parodiando o que e serio, motejando o que adoram", aspi- 
rando, neste desdobamento, a libertagao (1). £ verdade que alguns 
povos, pouquissimos alias, sao apontados como destituidos deste 
trago: os anoes das florestas de Malaca e os remanescentes dos mais 
antigos habitantes da Indonesia, por exemplo. Mesmo nestes casos, 
porem, o investigador tem elementos para indagar: nao se tratara 
antes de trago cultural perdido, que de trago cultural jamais adqui- 
rido? (2) 

Toda a vasta e diversa literatura hoje existente sobre os cha- 
mados povos primitives mostra como na vida de cada um deles a 
danga figura nos cerimoniais, nas celebragoes, na vida ordinaria da 
sociedade. Em quase todos a pratica da danga envolve sempre um 
vivo e confessado sentimento de prazer, como, por exemplo, informa 
Radcliffe Brown a respeito dos andamaneses (3) e Herbert Baldus 
a respeito dos indios brasileiros Tapirape (4), ainda que seja o pra- 
zer a finalidade de sua pratica. Alguns, porem, como acontece com 
os Pigmeus da Africa, nao se mostram prazenteiros. Segundo o Pa- 
dre Schmidt, e mesmo esta ausencia de alegria nas dangas dos Pig- 
meus africanos que os diferencia dos Pigmeus da Asia, de aparencia 
bem feliz enquanto dangam. E Curt Sachs chega a sugerir que a 
danga reflete assim o temperament© das respectivas sociedades que 
a praticam(5), se e que se pode falar em temperamento duma so- 
ciedade . . . 

Ha os que sentem verdadeira paixao dangante. o que se da 
com os Bochimanos do deserto de Kalahari; durante a guerra com 
os Boers nao resistiam a tentagao de dangarem ao luar e surpreendi- 
 » 

(1) V. Pamac — Histoire de la Danse (Paris, 1932), pi. 6. 
(2) Curt Sachs — World History of the Dance (Londres, 1938), p. 11. 
(3) A. R. Radcliffe-Brown — The Andaman Islanders (Cambridge, 1933). 
(4) Numa de suas aulas na Escola Livre de Sociologia e Politica. 
(5) Curt Sachs — op. cit. ! 
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dos em pleno transporte tiveram hordas e hordas massacradas (6). 
Dizem que os africanos nao sabiam resistir ao apelo do damttrixa e 
por ele se perdiam, porque era durante aquela especie de carnaval 
dan^ado ao som de atabaques entontecedores que os "brancos dos 
navios Ihes davam a beber muita Kunua" e os arrebatavam para a 
escravidao (7). Negros sudaneses, "possuidos" pelos demonios, dan- 
gam a roda e engolem carvoes ardentes, proeza tambem executada 
por chefes indios do noroeste do Brasil (8). 

Se a danga goza do privilegio de ser chamada "mae de todas 
as artes" (9), esta, entretanto, tao profundamente ligada a todos 
os meios de expressao humana e tao estreitamente entrelagada a 
todas as minucias da vida, nas chamadas populagoes primitivas, 
que seria necessario, como diz Radcliffe-Brown, "a qualquer estu- 
do que pretendesse ser complete, discutir o dificil problema da re- 
lagao entre arte, divertimento e cerimonial, na vida socia^, (10). 
Por outro lado, se racionalmente se podem classificar as diversas 
corecgrafias em "simples" e "complexas"; imitativas ou figuradas 
e nao imitativas ou nao figuradas; se e possivel distinguir em alguns 
povos cerimoniais dangantes especialmente dedicados a fatos de 
iniciagao, de guerra, de paz, enfim, a todas as situagoes sociais — 
e impossivel verificar qual a forma primitive, no sentido estreito 
da palavra, que deu origem ao desenvolvimento de todas as outras. 
Encontram-se nas mesmas populagoes dangas figuradas e nao fi- 
guradas e ate formas intermediarias, em que ha "materializagao" 
do objeto inspirador (por exemplo a imagem do sol, na danga do 
sol de alguns indios norte-americanos) sem que haja propriamente 
qualquer figuragao ou pantomima (11). 

Nao sendo nosso problema, neste trabalho, de natureza ar- 
tistica nem historica, mas sociologica, parece razoavel que se tome 
como ponto de partida um estudo feito, do ponto de vista socio- 
logico, em determinada sociedade. O estudo de Radcliffe-Brown, 
em seu livro The Andaman Islanders, constitui base segura: pela 

(6) Ib'dem, p. 50. 
(7) Manoel Querino — A ra$a africana e seus costwT\es na Bahia (Rio de Janeiro, 

1916), pp. 7-8. Para Jacques Raymundo (O negro brasileiro e outros escritos, 
Rio, 1936), p. 36, o termo se grafa adamorixa e significa, nao uma especie de 
camaval, mas funerais idolatricos, que duravam geralmente tres dias. Nessas ce- 
rimonias alguns povos africanos, como os iorubanos, usavam mascaras. Foi o uso 
de mascaras, diz Jacques Raymundo, que levou Manoel Querino a confundir o 
adamorixa com carnaval. 

(8) Curt Sachs, op. cit., p. 50. 
(9) Curt Sachs, op. cit., p. 50. Ana S. Cabrera (em Rutas de America — Buenos 

Aires, 1941, pp. 124-125), depois de dizer que "sao numerosos os historiadores e 
criticos espec alizados que situam a arte da dan^a como uma das primeiras ma- 
nifesta^oes artisticas do homem", afirma que "o ser humano primitive dan^a, a 
principio, sem musica nenhuma, guiado unicamente por esse anelo de expressar seus 
nlultiplos sentimentos e emo?6es", 

(10) The Andaman Islanders, p. 246 e seguintes. 
(11) Curt Sachs, op. cit. 
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autoridade indiscutivel de seu autor; pela significagao global que 
encerra; e pelo fato de serem andamaneses considerados as mais 
"primitivas" populagoes atualmente conhecidas (12). 

Nas paginas dedicadas ao estudo da danga entre os andamane- 
ses, diz em resumo, Radcliffe-Brown: 

A historia da danga e provavelmente a mesma em toda parte, 
comegando por uma danga comum, de que todos os presentes par- 
ticipam; desta primeira forma (que ainda sobrevive em nossas sa- 
las de baile) surgiu a danga espetacular, em que um ou mais dan- 
garinos se exibem diante de espectadores. E' provavel tambem que a 
pratica andamanesa, de acompanhar cada danga por uma cangao, re- 
presente o mais remoto estagio do desenvolvimento da musica, for- 
mando musica e danga uma atividade unica. Cada andamanes 
compoe e canta suas proprias cangoes; comega a compor quando 
bem jovem; e acumulando as cangoes aprovadas pelo gmpo forma 
seu repertorio individual. 

Os andamaneses dangam nas cerimonias de iniciagao; e por 
uma danga que os jovens iniciados se liberam das restrigoes ali- 
mentares impostas durante os dias de prova. Dangam quando o 
periodo de luto chega ao termo; quando grupos locais se encon- 
tram, periodicamente; dangam sempre que urn fato auspicioso, co- 
mo bom resultado na caga, na pesca, na guerra, Ihes sucede; dan- 
gavam outrora, sempre que iam partir para uma expedigao guer- 
reira. 

A nao ser em ocasioes excepcionais, em certas cerimonias co- 
mo a da iniciagao, danga-se sempre a noite, no espago central da 
aldeia, varrido e limpo pelos mogos. Danga-se a luz de duas foguei- 
ras e de pequenas tochas resinosas. As lendas que explicam a ori- 
gem da danga para esses natives sao as mesmas que explicam a 
origem da noite. 

No comego do mundo, no tempo dos antepassados, nao havia 
noite; era sempre dia. Certa vez Tenat (personagem que Radclif- 
fe-Brown nao pode identificar mas julga ser uma especie de aranha) 
pegou uma cigarra e esmagou-a entre os dedos. Ao sentir-se esma- 
gada a cigarra gritou e o mundo ficou escuro. Assustados pela es- 
curidao, todos quiseram fazer voltar a luz. Tenat tomou um pou- 
co de resina, fez tochas e ensinou a dangar e cantar. Quando Da 
Konoro (o sr. Formiga) cantou, veio o dia. E dai em diante hou- 
ve sempre dia e noite. 

(12) Ressalve-se aqui o emprego da palavra "primitiva". E' geralmente aceito o em- 
prego desta expressao, apesar das conotagoes que encerra, para designer povos 
de cultura que nao se enquadra dentro dos moldes chamados "civilizados". Ja nin- 
guem emprega "primitivo" no sentido de "simples" ou "inicial", mas ninguem apre- 
sentou expressao mais adequada. 
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Outra lenda (13) parece desenvolver o mesmo tema, embora 
de a dan^a maior significagao na cosmologia andamanesa: Para 
castigar duas mulheres que mataram um lagarto e esmagaram uma 
planta, o ser supremo, Puluga, mandou ao mundo uma longa escu- 
ridao, que causou transtorno e angustia. Afinal o chefe achou meio 
de induzir Puluga a restaurar o antigo estado de coisas. Para mos- 
trar-lhe que nao se importavam e podiam alegrar-se a despeito da 
escuridao, inventou o costume de dangar e cantar. Assim primeiro 
conseguiu que houvesse periodos alternados de dia e noite. Depois, 
condoido pelas dificuldades trazidas pelas trevas, Puluga criou a 
lua, para mitigar seus efeitos. 

As lendas exprimem a relagao entre o valor social negative 
da noite e o valor social positivo da danga e do canto: impedindo 
a realizagao de atividades sociais comuns como a caga, a fabrica- 
gao de armas e instrumentos, a noite e fonte de disforia social. Os 
meios adotados para neutralizar os males da escuridao foram tao 
eficazes que resultaram na volta do dia, tornando possivel a con- 
tinuagao da vida social ordinaria. Isto e, a danga acarreta condigao 
de intensa euforia social, elevando ao maximo sentimentos aprazi- 
veis de unidade e solidariedade. 

Para compreender-se a fungao da danga andamanesa e pre- 
cise considerar que todos os homens tomam parte e todas as mu- 
lheres juntam-se a eles, no coro. A participagao feminina se limita 
a cantar o coro, a nao ser nas cerimonias de finalizagao do luto, em 
que as mulheres tambem dangam, mas com passos diferentes dos 
masculines. Os que por molestia, extrema juventude, ou velhice, 
nao podem dangar, tomam parte pelo menos como espectadores. 

O primeiro efeito da agao ritmada e coagir todos os individuos 
a submeter-se, ao mesmo tempo, aos mesmos gestos; o segundo efei- 
to e suavizar o trabalho muscular, dando ao dangarino o sentimen- 
to de maior energia e habilitando-o a dangar horas seguidas. 

Como atividade coletiva, a danga oferece oportunidade para 
que o individuo exiba perante os outros sua pericia e agilidade, sa- 
tisfazendo assim a vaidade pessoal. Em segundo lugar, ao mesmo 
tempo que estimula sentimentos pessoais, afeta os sentimentos dos 
dangarinos em relagao a seus companheiros: seu agrado irradia so- 
bre o que o cere a e a participagao num prazer intense induz a uma 
boa-vontade expansiva. E facil observar que entre os andamaneses 
a danga produz um estado de caloroso companheirismo entre os que 
nela tomam parte. Estado em que a unidade, a harmonia e a concor- 

(13) Colhida e relatada por E. H. Man e citada por Radcliffe-Brown, op. dt., p. 
215. Vide tambem p. 20, sobre o uso dos trabalhos de E. H. Man feito por 
Radcliffe-Brown em The Andaman Islanders. 
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dia da cbmunidade — condigaes essenciais para que a sociedade- 
subsista — sao elevadas ao maximo. 

Nos encontros amigaveis entre os diversos grtipos locais^ 
a fungao das reunioes de danga era po-los em contacto e renovar 
relagoes sociais que se arriscavam a afrouxar-se e ate desaparecer^ 
pela separagao espacial. Por outro lado, nas ocasioes de guerra, 
justamente por intensifkar o lago entre os do mesmo grupo, a dan- 
ga intensificava tambem a consciencia e o sentiment© de hostilida- 
de em relagao aos inimigos. O grupo tera nessas ocasioes de agir 
como grupo, ao qual se fez uma injuria que o atinge globalmente, 
e nao como simples agregado de individuos. A principal fungad da 
danga e provocar no espirito de cada individuo o sentiment© de unk 
dade do grupo social de que faz parte. 

No estudo de Radcliffe-Brown a danga aparece, pois, em sua 
fungao multiforme: fonte de euforia social, neutralizante da situa- 
gao de disforia criada pela noite; oportunidade de intensificagao 
do lago social, considerado o grupo como um todo; e de afirmagao 
do valor social do individuo, considerando-se cada membro em rela- 
gao a todos os outros. Portanto, valor social especlfico, independente 
do valor artistico ou desportivo, embora tenha ficado bem acentuada 
a estreita ligagao da danga com a musica e o prazer meramente fi- 
sico do exercicio. 

£ tambem o que conclui Durkheim (14), depois de analisar 
os ritos australianos que designa por ritos mimicos, isto e, a imita- 
gao dos gestos e fases da vida do animal totemico. Os indigenas 
usam nesses ritos decoragoes especiais e os acompanham dum can- 
to que e um comentario oral da mimica. Os que nao pertencem a 
mesma fratria, mas sao do mesmo cla, assistem ajoelhados, em ati- 
tude de respeito. O fim conscientemente confessado deste rito e a 
reprodugao da especie totemica. Mas a "fungao fundamental do 
culto positivo", aquilo que resulta para a sociedade que o pratica, e a 
especie de euforia coletiva, provocada pela consciencia de haver 
obedecido a uma regra aceita. E como uma especie de epifenomeno, 
esses ritos mimicos — que dentro do nosso ponto de vista geral con- 
sideramos dangas figuradas — sao tambem fonte de prazer e de 
recreagao. E por isso que toda comemoragao religiosa imediatamen- 
te sugere ideia de festa. "Inversamente, toda festa, mesmo quando 
puramente leiga, por suas origens, tern certos caracteres de cerimo- 
nia religiosa, porque seu efeito em todos esses casos e aproximar os 
individuos, movimentar as massas e suscitar assim um estado de 

(14) Lea Formes etementaires de la vie religieuse (3a. ed. Paris, Alcan, 1937), cap.. 
Ill: "Le culte posiitf". 



— 16 — 

'efervescencia, as vezes mesmo de delirio, que nao deixa de ser apa- 
rentado com o estado religioso" (15). 

As observagdes de Herbert Baldus sobre a danga dos indios 
brasileiros Tapirape constatam o mesmo misto de cerimonia social 
e recreagao. Todas as oportunidades de danga, que sao entre eles 
muito freqiientes, refletem sua organizagao social. Danga-se em 
dois grupos, um em frente do outro, o que corresponde a divisao 
social em metades. Ao contrario dos andamaneses, tambem as mu- 
Iheres e criangas tomam parte ativa nas dangas ordinarias; os dan- 
garinos se dispoem em filas, os homens na frente, as mulheres atras 

►deles e as criangas atras de todos. A coreografia e muito mais va- 
riada que entre os andamaneses, pois foi possivel distinguir ate seis 
passos diferentes; e os tipos de danga mais numerosos, com mimica 
mais rica, como por exemplo na danga com mascaras. Mas o ca- 
rater essencial continua o mesmo, isto e: a danga reune todos os 
membros da comunidade e a agao dos gestos ritmicamente coleti- 
vos literalmente arrasta todos os individuos, reunindo-os durante 
horas num mesmo estado de prazer fisico e de sentimento uni- 
ficador. 

Tambem entre os Bororo orientals a estrutura social em me- 
tades se reflete numa de suas dangas — a do mariddo. E' uma 
danga que representa a invocagao das "almas" e sua comunicagao 
com os vivos. Nenhuma mulher, nenhum rapaz ainda nao inicia- 
do, nenhuma crianga pode presencia-la. Nem mesmo sabem de 
seus preparatives. E ao verem penas brancas, espalhadas pelo ul- 
timo homem que sai em busca dos materiais necessaries, as mu- 
lheres acreditam ver pegadas dos aroe, isto e, das almas. Saem 
dois grupos masculinos, um na diregao do oriente, outro na do 
ocidente. Preparam, com talos de palmeira buriti, duas rodas de 
tamanhos diferentes; a menor e o mariddo feminino, a maior o 
mariddo masculino. Os grupos reunem-se num fechado, para nao 
serem vistos pelos nao iniciados, nem pelas mulheres. No dia se- 
guinte realizam a danga, na qual cada homem tern de fazer evolu- 
goes carregando a cabega primeiro uma roda, depois outra. En- 
quanto dangam, estao representando as aroe, isto e, as almas. E 
e interessante notar como existe a consciencia de que se trata ape- 
nas duma representagao, pois uma das fases iniciais da cerimonia 
consiste em se reunirem os homens perante o cacique, dizendo o 
mais graduado dentre eles: "Ainda que se preparem para o diver- 
timento denominado Aroe kuddu aregoddu, ao representar os Aroe 
lembrem-se que nao sao tais e que fazem isso impelidos pela tra- 
digao, pois os seus antepassados faziam assim". Embora uma par- 

(15) Durkheim, op. cit., p. 547. 



te da populagao nao possa presenciar a danga, todos a acompanham 
com cantos e gritos. Quando os dois bandos vem voltando com 
suas rodas prontas, gritam anunciando a vinda e a este sinal mu- 
Iheres e criangas se escondem. Nessa cerimonia, profundamente 
ligada as crengas, culto e tradigao bororos, ve-se refletida de um 
lado a organizagao da tribo em metades, doutro lado a separagao 
por sexos, com o privilegio de iniciagao religiosa reservado aos 
homens (16) . 

Na vida dos Apapokuva-Guarani, descrita por Curt Nimuen- 
daju (17), a danga ocupa lugar importante como meio de resta- 
belecer a euforia social. "A menor dificuldade ou desgosto, ate um 
pequeno mau humor, que nao saberiam explicar a si mesmos. . . 
uma preocupagao que a todos enfada, um perigo que ameaga a 
horda, ainda que se trate de pura fantasia do page, uma epidemia, 
um empreendimento da comunidade, as vezes uma simples sen- 
sagao de mal-estar geral inexplicavel, ate o mero prazer do espe- 
taculo, por si mesmo atraente, levam os Apapokuva a sua casa de 
dangas" (18). A casa enche-se de homens, com suas respectivas 
mulheres, criangas e cachorros. Dangam em fileirasv ijeparados 
por sexo, tendo sempre o page como figura central e ponto de 
referenda. Depois de repetir durante algumas horas passes mui- 
to simples, dangarinos e dangarinas executam figuras combinadas, 
numa especie de quadrilha. O page vai atuando com dose cres- 
cente de exaltagao, a medida que o extase coletivo e atingido. 
"Seu ccrpo fica leve", como dizem os indigenas; seus pes mal pa- 
recem tocar a terra. Esta danga, que atua por assim dizer como 
preparatoria da "atmcsfera psicologica" do grupo, e encerrada pelo 
canto do page, que expoe entao seu sonho ou o que tiver a comu- 
nicar. Mais tarde a danga recomega, dirigida por outro page subs- 
titute. A mais importante destas cerimonias dangantes, que Curt 
Nimuendaju designa por Dangas page, e a Nimongarai, que na epo- 
ca do renovo dos frutos e principalmente do milho, visa proteger 
homens, animais e plantas contra as possiveis influencias pernicio- 
sas do novo ano agricola. E' a unica ocasiao em que toda a gente 
guarani se reune. Portanto, fungao eminentemente social, que 
congrega os membros do grupo numa realizagao comum, de fina- 
lidade pratica comum — finalidade que e apenas, como mostrou 
Durkheim em relagao aos australianos, o motivo consciente, con- 
fessado. Atraves da danga, de sua centralizagao em torno da figu- 

(16) Antonio Colbacchini e P. Cesar Albisetti — Os Bororos Oriental's (Sao Paulo, 
1942), pp. 92-96. 

(17) Leyenda de la Creation y Juicio Final del Mundo Como Fundamento de ta Re- 
ligion de los Apapokuva-Guarani — traduzido para o espanhol por Juan Francisco 
Recalde (Sao Paulo, 1944). 

(18) Curt Nimuendaju, op. cit., p. 46. 
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ra do page, e possivel enxergar a estrutura social das hordas Apa- 
pokuva, que tem como unica "organizagao compativel com seu 
carater e sentimentos, a livre submissao a autoridade teocratica 
do seu chefe page" (19). 

Deixando, portanto, de lado as questoes de origem; de mo- 
tivo imediatamente inspirador — agao magica, culto religioso, in- 
tengao fertilizante, erotismo, preparagao guerreira, aquisigao de po- 
der pessoal, etc.; de apreciacao artistica ou historica — podemos 
estabelecer como ponto de partida que nas chamadas sociedades 
primitivas a fungao social da danga parece ser provocar, intensifi- 
car, perpetuar sentimentos de unidade e solidariedade grupal. 

Mas este e apenas o ponto de partida. Compreende-se mui- 
to bem que numa sociedade onde todas as situagoes e todas as ati- 
vidades se entrelagam estreitamente e onde todos os individuos 
realmente se sentem definitivamente ligados a todos os outros, a 
fungao da danga ressalte nitidamente. Mas se prosseguirmos para 
as chamadas sociedades civilizadas, com sua multiplicidade de si- 
tuagoes e suas populagoes diferenciadas, vamos ver, em condigoes 
diferentes daquelas em que a danga correspondia a certas necessi- 
dades, persistirem tragos que ainda sao os mesmos e perdurarem 
cerimonias que nao revelam correspondencia a situagoes de fato. 

Nos seculos XVI e XVII os processes contra as feiticeiras 
vinham repletos de referencias a assembleias pagas, em que a dan- 
ga representava papel principal. Ritos de encantagao sobrevive- 
ram por toda parte, nas rondas cantadas e dangadas; antigas ce- 
rimonias fertilizantes, restos de culto propiciatorio, perpetuam-se 
em celebragoes populares, em cantos e dangas de Natal, de Sao 
Joao, das diversas estagoes do ano. 

No riquissimo folclore da America espanhola tem-se dedicado 
um carinho especial e partidario a fusao dos elementos hispano-in- 
digenas. Nessa America que "se expressa cantando e dangando" 
(20), "o indigena do sul, em sua evolugao para a cultura crioula, 
adota o idioma, usos e costumes, o vestuario (todo ou em parte) . . . 
e ate se deixa dominar pela religiao crista, sem esquecer por isso 
suas crengas e superstigoes raciais multi-seculares" (21). E com 
sua musica, com suas dangas ritualisticas, o indio salpica de colo- 
rido local a tradigao hispano-americana. Mas o que Ihe ficou do 
elemento negro constitui ainda em sua maior parte, como acentuou 
Herskovits em The Myth of the Negro Past, terreno inexplorado, 
a pedir exploragao. Mesmo em paises sul-americanos que parecem 

(19) Curt Nimuendaju, op. cat., p. 42. 
(20) Ana S. Cabrera, op, eft., p. 86. 
(21) Ibidem, p. 96. 
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ja nao oferecer campo de pesquisa sobre o problema afroamerica- 
no, como Equador, Chile, Uruguai e Argentina, "problema de ma- 
ximo interesse seria determinar quando, porque e como os negros de- 
sapareceram" (22). Desapareceram mas deixaram tragos, deixaram 
como "legado tradicional suas dangas, sens comparsas, sens saloes" 
(23) . Ai estao no folclore platense o semba e o candombe, que na 
descrigao de Ildefonso Pereira Valdes (24) mostram-se bem apa- 
rentados ao nosso batuque e aos nossos "ranchos" de Congos e Mo- 
gambiques. 

No Brasil, terra onde a ausencia de preconceito se apregoa, o 
folclore afro-brasileiro entra pelos olhos e pelos ouvidos e envolve 
toda a vida popular. Em situagoes muito diversas daquelas em que 
"na velha senzala os sambas acordavam os ecos da mata" (25) 
ainda persistem antigas dangas de origem africana, embora esteja 
longe o dia em que grupos inteiros, transplantados bruscamente, 
transplataram consigo para o Brasil todo um conjunto de crengas, 
de prazeres e de cerimonias; embora se esteja comegando a perder 
de vista o periodo quatro vezes secular que reuniu nas plantagoes 
brasileiras, sujeitos a um mesmo regime legal, economico e cultu- 
ral, representantes das varias areas africanas, fornecedoras de bra- 
go escravo. Ainda em muitas localidades do interior, ainda em pro- 
prios bairros de S. Paulo, para so falar do nosso Estado, batuques, 
congadas, sambas, enchem a noite com o eco de seus atabaques e 
canzas. 

Que fazem no meio da "civilizagao branca", em "situagoes ur- 
banas", esses tragos trazidos por culturas negras e, outrora, caracte- 
risticos de "situagoes rurais"? (26) Por que persistem, quando tan- 
tos outros seus contemporaneos, pertencentes ao mesmo conjunto 
social, desapareceram? 

(22) Fernando Romero — "The Slave Trade and The Negro in South America", 
The Hispanic American Historical Review^ agosto 1944, p. 370. 

(23) Ildefonso Pereda Valdes, Negros esclavos y negros litres, Montevideo, 1941, p. 105. 
(24) Ibidem, pp. 81-86. 
(25) Julio Bello — Memorias de um Senhor de Engenho (Rio, 1938), p. 180. 
(26) Por "situagoes rurais" quero designar as que correspondem a comunidades carac- 

terizadas pela horrtogeneidade — de populagao, de trabalho, de padroes de corn- 
portamento; pela pequena densidade de populagao; pequena mobilidade fisica e 
social. A situagao rural se opoe a "situagao urbana"', isto e, a da comunidade 
onde predomina heterogoneidade — de populagao, de ocupagoes, de crengas, de 
padr5es de comportamento; onde a mobilidade fisica e social e cada vez mais 
intensa; onde a diversidade cultural se acentua progressivamente. Num extreme 
da escala a atvidade agricola, noutro extreme a atividade comercial e industrial, 
formam o nucleo central da cultura, nas comunidades consideradas. Tudo isto e 
evidentemente questao de grau, numa variagao que ate hoje nao encontrou ponto 
de referencia determinado, nem se pode definir em dados numericos. Cf. a res- 
peito, entre outros: Robert E. Park, "Urbnaization and newspaper circulation", 
The American Journal of Sociology, Vol. XXLXV, 1929, pp. 60-79; Robert Redfield, 
The Folk Culture of Yucatan, Chicago, 1941; Robert E. Park e outros, The City," 
Noel P. Gist e L. A. Halbert, Urban Society; Ernest W. Burgess (ed.) The 
Urban Community. 
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Embora essas dangas sejam cada vez menos ricas — no apara- 
to, no numero de dangarinos, na inspiragao musical ou poetica; em- 
bora sejam menos freqiientes, escorragadas em alguns lugares por 
proibigoes de varias ordens; embora menos visiveis nos costumes 
das populagoes brasileiras, sua propria persistencia levanta proble- 
mas sociologicos: que condigoes permitem essa continuidade? e que 
resulta para os grupos que as praticam? 

A coleta de dados que permitissem investigar a significagao 
sociologica de dangas folcloricas; que permitissem compreender por- 
que e para que essas dangas continuam fazendo parte da cultura de 
certos grupos foi condicionada — na escolha das dangas, do lo- 
cal, das datas — pela situagao de fato, pela possibilidade de obser- 
vagao em campo, de participagao direta na situagao social em que 
o fato folclorico se realizava, de entrevistas com membros dos gru- 
pos observados. Assim foram estudados o batuque, a congada, o 
mogambique e o jongo — observados nao apenas em seu conteudo e 
forma como fatos folcloricos, mas como parte de certo conteudo 
social, em certa comunidade, em certa epoca. 

Uma vez colhido o material em campo, a busca pela significa- 
gao sociologica baseou-se na comparagao entre a documentagao his- 
torica desses fatos e a observagao atual. Que significaram, no pas- 
sado, as dangas do folclore afro-brasileiro, tais como se nos apre- 
sentam em documentagao historica e literaria? Que significam, no 
presente, essas dangas tais como foram observadas em algumas co- 
munidades? Que se pode concluir dessa comparagao? Sao estas as 
perguntas que a tese se propoe. 



I 

DANQAS AFRO-BRASILEIRAS 

Os africanos sempre foram tidos e havidos como afeigoados a 
danga. Ja a tecla da diversidade etnica e cultural das populagoes 
da Africa tem sido batida e rebatida; ja se tem posto em relevo, com 
abundancia de documentos e indicios, a variedade dos "stocks" ne- 
gros importados para o Brasil. Mas, se e verdade que ha diferengas 
profundas entre as diversas areas culturais em que o continente afri- 
cano pode ser e tem sido dividido, tambem e verdade que existem 
tragos gerais. E entre eles, no dizer de Melville J. Herskovits (1), 
o "campo religoso apresenta impressionante similaridade nas cultu- 
ras do continente, quanto ao metodo de adoragao. Nao e demais 
dizer que a essencia do cerimonial africano e a danga; ainda mais, 
que a danga religiosa e invariavelmente acompanhada de canto e, 
entre muitos "folks" africanos, de ritmo de tambor". 

Apoiado em dupla documentagao, Arthur Ramos (2) afirma 
que todos os atos da vida social africana sao acompanhados de dan- 
gas e canticos. Dangas especiais para os ritos de passagem na 
Costa dos Escravos; dangas de guerra, caga e pesca, dangas de 
iniciagao, em Lunda; dangas como homenagem real e danga de 
carater erotico, no Congo; danga guerreira no Zambeze; ritos se- 
xuais acompanhados de danga, em Angola. . . 

Descrevendo, na segunda metade do seculo passado, os cos- 
tumes, usos e trajos de todos os povos do mundo, Augusto Wah- 
len (3) fala dos "Poules" ou "Foulahs", lavradores e criadores labo- 
riosos, "muito dedicados a danga, como todos os negros"; dos Man- 
dingue comerciantes, donos de complicada organizagao politica, 
"vivos e folgazoes", passando as vezes "o dia a dangar, dando sal- 
tos e tomando posigoes extravagantes ao som de seus balafos e de 
seus tambores"; do "hotentote selvagem", que "vagueia cantando e 
dangando no meio de rebanhos, que constituem toda sua riqueza". 
Ao passo que em nossos dias Maurice Delafosse, sintetisando as "ci- 

i 

(1) Soc:al History of the Negro — separata de A Handbook of Social Psychology 
(Worcestre, Mass. Clark University Press, 1935), p. 233. 

(2) O Folk-lore Negro do Brasil (Rio, 1935), pp. 133-134. 
(3) Costumes, Usos, e Trajos de Todos os Povos do Mundo — traduzido do frances 

por Ludovico S. F. Sampa'o (Lisboa, 1864), vol. 3. 
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vilizagoes negro-africanas" (4), menciona os "inumeros tambores. . . 
que servem para ritmar a danga, que todos os negros amam apaixo- 
nadamente". E as citagoes poderiam ser multiplicadas, apenas nos 
limitando a percorrer o livro de Curt Sachs (5), cheio de referen- 
cias a danga como trago constante e marcante da vida na Africa. 

Nao e, pois, para admirar, que "o negro, cantador e dangador 
por excelencia, ja viesse sambando lugubremente nos navios ne- 
greircs"; e, aqui chegando, "nas horas vagas ia batucar e sambar e 
parece que se desforrava do sofrimento nos requebros e saracoteios 
da danga" (6). 

"Sambando lugubremente nos navios negreiros". . . Talvez 
em nenhuma outra circunstancia o papel da danga como meio de 
expansao psicologica coletiva se delineasse com tanta nitidez como 
nesses ajuntamentos sobre a coberta dos navios negreiros, pruden- 
temente prcmovidos pelos capitaes, como simples medida higiencia, 
dando aos cativos oportunidade de respirar um pouco de ar puro 
e ao mesmo tempo entretendo-os, para evitar oportunidade de fu- 
ga ou revolta. Ou seria, talvez, medida psico-terapica de combate 
ao "bonzo". E assim, nessas travessias, uma das quais, no sec. XVI, 
comegou com um carregamento de 500 escravos, perdeu na primei- 
ra noite 120 e chegou ao seu destino com menos da metade de sua 
carga humana (7), ja a danga africana exercia sua agao solidarizan- 
te entre esses individuos provindos dum mesmo continente, mas de 
grupos diversos, estabelecendo um primeiro lago, uma primeira ho- 
mogeneizagao, talvez um primeiro cerimonial comum. Era nos na- 
vios negreiros que um primeiro sentimento de companheirismo se 
estabelecia entre africanos unidos momentaneamente por um des- 
tino comum, expressando-se no chamamento de malungo (compa- 
nheiro, camarada), que usavam entre si (8) . E se lembrarmos que 
as dangas eram vigiadas, presenciadas, quern sabe mesmo aprecia- 
das e aprendidas pela tripulagao, teremos ideia duma outra face do 
processo, isto e, familiarizagao, com um trago africano, por um gru- 
po nao africano (9). 

Bruscamente transplantados de um mundo para outro, era na- 
tural que os escravos vindos para o Brasil — muitos deles "porta- 
dores de elevadas culturas da Africa", que "em media apresentam 
mais complexo desenvolvimento de governo, arte, industria e cul- 

(4) Maurice Delafosse — Les civilisations negro-africaines (Paris, Librairie Stock, 1925). 
( 5 ) Op. cit. 
(6) Renato de Almeida — Historia da Musica{Brasileira (2a. ed., Rio, 1942 ), p. 151. 
(7) Vide Joao Ribeiro, O elemento ne^ro (Rio, 1939), p. 27, citando Tomas do 

Mercado, em nota de rodape. 
(8) Arthur Ramos — A aculturaqao negra no Brasil (Editora Nacional, 1942), p. 119. 
(9) Em Festas e Tradigoes do Brasil (H. Gamier, Paris, Rio, 1901), Mello Moraes 

Filho descreve uma destas dangas a bordo de navios negreiros. 
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tura material que a dos habitantes iletrados de qualquer outra gran- 
de area continental" (10) — entrassem logo nesse processo bi-lateral 
de da-ca, toma-la, que hoje se convencionou chamar aculturagao. 
Era natural que encontrando aqui condigoes de realizagao, alguns 
de seus tragos culturais se manifestassem e se disseminassem, Ao 
dizer que os "reis do Congo se espalharam com abundancia, num 
narcisismo comovente", havendo deles no "Maranhao, em todo Nor- 
deste, na Bahia, no Rio de Janeiro, em Sao Paulo, em Minas, em 
Mato Grosso, em Goias (11), Mario de Andrade estava simples- 
mente expressando a lei enunciada por Clark Wissler (12), de que 
o ''trago cultural e tao contagioso quanto o sarampo". Era tambem 
natural, segundo outra lei ainda enunciada por Wissler, que o trago 
transplantado para outras terras se apoiasse, para medrar, em trago 
ja existente no ambiente novo. Foi assim que o dangar africano se 
ligou as comemoragoes profanas e religiosas da colonia brasileira; 
que as procissoes passaram a ter outras tantas oportunidades para 
manifestagao da forma de culto africano, em que predominavam 
danga e canto, ao som de tambores. Alias foi circunstancia comum 
na America espanhola e eis Fernando Romero (13) afirmando, sa- 
bre o Peru, que "as procissoes, grandes espetaculos religiosos do 
vice-reinado, constituiam o melhor pretexto que o negro encontra- 
va para levar seu canto e sua danga ate a via publica". 

O costume de mesclarem-se as festas catolicas tradigoes alheias 
a seu culto se observa em toda parte onde uma cultura catolica se 
instalou e dominou sobre culturas diferentes. Conta Ana S. Cabre- 
ra como ainda hoje, em "pueblecitos" do Mexico, o domingo da Pas- 
coa ve os fieis se dirigirem, depois da missa, a "plaza" onde "cada ro- 
da de bailarincs e como um cla, muitas vezes vindo de longe, atrai- 
do pelo Nazareno milagroso que na igreja se venera" (14). E des- 
creve uma "cueca" a 8 pares, dangado na Bolivia, em 1929, numa 
"festa de grande colorido, . . em que ao culto cristao o nativo amal- 
gama sobrevivencias de seu paganism© ancestral" (15). 

No Brasil, foi sempre politica catequista da Companhia de Je- 
sus — "metodo anchietano, tambem seguido por Montoya no Pa- 
raguai" — adaptar os "bailados barbaros as praticas religiosas". 32 
como Affonso A. de Freitas se refere a esta tradigao, que expoe pito- 
rescamente quanto a Sao Paulo (16). Toda a populagao paulista era 

{10) Melville J. Herskovits — op. cit., p. 242. 
(11) Mario de Andrade —• "Os Congos" — em Lanterna Verde (fevereiro, 1935). 
(12) Man and Culture (5a. ed., 1923, Kansas University). 
(13) "Ritmo negro na Costa Zamba", em Pensamento da America (Rio de Janeiro, 

27-9-1942), suplemento d'A Manha. 
(14) Rutas de America, p. 180. 
(15) Ibidem, 187. 
(16) "Folgangas populares do velho Sao Paulo", em Revista do Instituto Hist, e Geog. 

de Sao Paulo (vol. XXI, 1916-21), pp. 7-31. 
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concitada a participar das procissoes e esperava-se que os "homens 
bons", isto e, as "pessoas gradas da povoagao", dissem o exemplo. 
Os proprios juizes eram instruidos para expedirem os respectivos 
alvaras de licenga e so em 1752 uma provisao veio mudar essa or- 
dem de coisas, proibindo uso de mascaras e dangas nos cortejos reli- 
giosos. Mas a provisao so tardiamente, em principios do seculo XIX, 
comegou a ser observada. Ja a unanimidade da celebragao desapa- 
recera, "as castas de populagao foram se delimitando. . . Unicamen- 
te as congadas, batuques, sambas, mogambiques, ainda se realizavam, 
de crdinario no largo Sao Bento ou junto as igrejas de Sao Bene- 
dito e do Rosario, apos o recolhimento da procissao". Tentou-se 
reprimi-los, por anacronicos, e substitui-los pelo caiapo — "arreme- 
do artificial dos costumes dos indigenas e dangado por pretos criou- 
los da capital" (17). 

Ao mesmo tempo que aderiam as formas de culto catolico, ritos 
e celebragoes africanas adquiriam novo aspecto; palavras se tra- 
duziam das linguas da Africa para a portuguesa; expressoes mistas 
surgiam; melodias e ritmos se misturavam, se modificavam; gestos 
se perdiam ou se acrescentavam. E' assim que todos os entendidos 
tern conjeturado o nascjuento das dangas afro-brasileiras (18). 

E' dificil classifica-las, seja qual for o criterio adotado: coreo- 
grafia, numero de dangarinos, tema, etc. A classificagao sugerida 
por Renato de Almeida, a pagina 149 de sua Historia da Musica 
Brasileira — dividindo as dangas afro-brasileiras em mimicas, gi- 
nasticas e figuradas, segundo a coreografia; e em dangas de roda, 
de par solto, de par unido, de con junto, segundo o numero de dan- 
garinos — nao pode aplicar-se a todas as modalidades conhecidas. 
E por uma razao muito simples: nao ha concordancia de nomen- 
clatura, nem de coreografia, nem de numero de dangarinos. Sam- 
ba ora e danga ao mesmo tempo de roda e individual, havendo 
sempre alguem no centio, enquanto os outros fazem circulo; e ora 
e danga de par. Batuque ora e dangado por um par ao centro, ora 
por varies pares; ora descrlto como danga generica, ora como tipo 
especial, sempre diverse em seu desenrolar. A. Americano do 
Brasil (19), por exemplo, descreve-o dangado em fileiras. E usa 
a expressao — batuque ou caterete. 

Parece, pois, mais prudente, ja que e sempre util dispor du- 
ma classificagao, aceitar a divisao geral de Curt Sachs: dangas fi- 
guradas e dangas nao figuradas, havendo naturalmente, entre am- 

(17) A. A. de Freitas, art. c't., p. 14. 
(18) Vide, por exemplo: Mario de Andrade — Musica do Brasil (Colegao Cademo 

Azul, 1941); Luciano Gallet — Estudos de Folclore (Rio de Janeiro, 1934); Re- 
nato de Almeida — Historia da Musica Brasileira (Rio de Janeiro, 2a. ed., 1942). 

(19) Candoneiro de Trovaa do Brasil Central (Sao Paulo, 1925), p. 275. 
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bas as categorias, a categoria intermediaria em que sem ser figu- 
rada a danga "materializa" uma ideia. A danga do sol, por exem- 
plo, ja citada na Introdugao. 

Chama Sachs danga nao figurada aquela que em geral serve 
a "uma ideia, um alvo religioso definido, sem imitar por gestos os 
fatos, formas e gestos da vida e da natureza". Sua finalidade e 
apenas ating'r "extase", tornar "o corpo leve", como dizem os Apa- 
pokuva-Guarani descritos por Curt Nimuendaju. Sua modalidade 
mais comum e a dos "circulos misticos", em que e possivel fazer 
que um poder sobrenatural passe de quern esta fora do circulo 
para quern esta dentro, ou vice-versa. O trabalho de Melville Hers- 
kovits acima referido (20) traz a fotografia de um dangarino Ashan- 
ti, da Costa do Ouro, em estado de "possessao". 

A danga figurada procura repetir episodios da vida e da natu- 
reza, aderindo rigidamente a certos gestos e a certa mimica. Sua 
finalidade e em geral agir sobre as coisas, ou conservar a lembran- 
ga de episodios importantes da vida das populagoes. O prof. Baldus 
descreve, por exemplo, uma danga de mascaras com que os Tapi- 
rape conservaram a memoria do ataque de seus terriveis e tradi- 
cionais inimigos Karaja, ataque que causara entre eles destruigao 
e panico. 

Se aplicarmos esta classificagao as dangas afro-brasileiras e 
aceitarmos as listas de Luciano Gallet (21), teremos como dangas 
figuradas, entre as Cerimonias citadas por ele: 

Dangas e festas dos Quicumbres e Quilombos; 
Festas do Santo Rei Baltazar (reisados); 
Dangas dos Oficiais de Cutelaria e Carpintaria; 
Dangas dos Congos; 
Reinado dos Congos; 
O Soba-magico; 
Os Doze Leoes; 
Colastros, Aubacas e Moleques; 
Dangas dos "Negrinhos pequenos e Molequinhos de An- 

gola"; 
Dangas e cantos das Taieras; 
Os Catupes; 
Os bailados e passeatas dos Cucumbis; 
Dangas e festas funerarias; 
Cerimonias negro-fetichistas nas fazendas; 
Congados atuais; 
Ranches e Cordoes carnavalescos; 
Ze Pereira; 
Maracatu — cerimonia carnavalesca usada no nordeste; 
Festas da "Mae d'Agua". 

■ 
(20) P. 232. 
(21) Estudos de Folclore, pp. 56, 57, 61. 
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A lista nao e completa. Nenhuma referencia faz aos Mocam- 
biques, que eram acompanhamento habitual das congadas e as ve- 
zes aparecem sozinhos, como "ranches" independentes. Joao Dor- 
nas Filho fala tambem do turundu ou turundum, "danga cujo no- 
me nao esconde sua procedencia bantu" e que ainda se ve em Mi- 
nas. Pela descrigao, e uma especie de reisado, constituindo "caso 
muito interessante de intrusao de outras dangas e bailados de ori- 
gem portuguesa e arabe, conservando, entretanto, a linha central 
congoesa, a comegar pelo nome" (22). Observe-se ainda que em- 
bora se alegue ser Cucumbis apenas um outro nome, usado no nor- 
te, para os Congos, Mello Moraes descreve no Rio de Janeiro um 
desfile tradicional de negros, sob essa designagao (23). E desde 
logo se constata que as tradigoes dos reisados, dos reis dos Con- 
gos, das congadas ou congados, tudo parece ter-se cristalizado na 
denominacao geral de Congada. Chegamos assim a conclusao de 
que e absolutamente impossivel dar uma lista de dangas figura- 
das afro-brasileiras, antes que um estudo sistematico e relativo ao 
Brasil inteiro possa distinguir entre as formas e denominagoes ge- 
rais e todas as variantes e denominagoes locais. 

Como dangas nao figuradas, enumeremos as que Gallet desig- 
na por Dangas negras implant ad as no Brasil: 

Quimbete (Minas); 
Saranibeque (Minas); 
Sarambu (Minas e Bahia); 
Sorongo (Minas e Bahia); 
Aluja (fetichista); 
Jeguede (fetichista); 
Caterete (Minas, Sao Paulo, Bio); 
Caxambu (Minas); 
Batuque (nome generalizado,; 
Samba (Bahia, Bio, Pernambuco); 
Jongo (Estado do Bio); 
Lundu (inicialmente danga); 
Chiba (Estado do Rio); 
Cana Verde (Estado do Bio); 
Candomble (Bahia); 
Coco de zambe (Rio Grande do Norte) . 

Flausino Rodrigues Valle (24) elimina duas dessas: o cate- 
rete, que alega ser de origem tupi; e a cana verde, de procedencia 
portuguesa. Em compensagao acrescenta o corta-jaca. Ora, corta- 
jaca, para Edison Cameiro, e apenas denominagao regional do "ba- 

(22) Joao Domas Filho — A Inlluencia social do Negro Brasileiro Colegao Cademo 
Azul), 1943, p. 28. 

(23) Mello Moraes Filho, op. cit., pp. 155 e seguintes. 
(24) Element os de Folk-lore Musical Brasileiro (Sao Paulo, 1936), p. 95. 
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tuque africano, geral no Brasil" mas que na Bahia se chama sam- 
ba! (25). * 

Em sua lista de Dangas Gallet menciona ainda o maracatu 
tambem inclmdo entre as Cerimonias; e da a seguinte nota expli- 
catvia: "Algumas dangas tomam o nome do instrumento principal 
usado na danga: Caxambu, Jeguede. Outras tomam o nome da 
cerimonia principal, mesmo dangadas fora delas: Maracatu, Can- 
domble" (26). Ora, o maracatu, hoje integrado no camaval, e um 
desfile, onde aparecem elementos de antigas celebragoes do coroa- 
mento dos reis do Congo e homenagens a monarcas africanos (27). 
Deve, portanto, ser incluida apenas na lista das dangas figuradas. 
Alias, Gallet nao teve a menor intengao de separar estas catego- 
rias. As enumeragoes que tentamos levantar, baseadas nas de Gal- 
let, constituem mero ensaio de classificagao, apenas para como- 
didade no tratar o assunto e para servir de ponto de partida. 

Ve-se que infelizmente as listas organizadas ou organizaveis 
com os dados atuais nao satisfazem, nem podem satisfazer, pois 
nem sequer distinguem com exatidao entre uma danga e outra. 
De sua distribuigao pelo Brasil, de sua persistencia, de sua fideli- 
dade as formas primitivas, nada se sabe com certeza. Basta dizer 
que manuseando as descrigoes de dangas populares esparsas aqui 
e ali nos livros de folcloristas, viajantes, musicistas, antropologos, 
historiadores, cronistas, fica-se numa indecisao cada vez maior so- 
bre se batuque, samba, chiba, jongo, para so citar alguns exemplos, 
sao apenas variantes duma forma primitiva que se modificou e ad- 
quiriu outros nomes, com outras modalidades, ou sao formas inde- 
pendentes que por acaso ou por contacto cultural vieram a apre- 
sentar tragos de parecenga. Imprecisao e mistura que Mario de 
Andrade acentuava como "um dos martirios de quern se entrega 
a pesquisas mais ou menos serias de folclore entre nos. . . Extrema 
evasividade, bem como desnorteante multiplicidade de sinonimia, 
da terminologia popular... e dentro de uma so regiao bem'cir- 
cunscrita, um municipio, por exemplo, certas formas tomam nome 
diverso, ou um so nome designa formas diferentes" (28). 

O que importa deixar como ponto de partida, neste trabalho, e 
que das informagoes colhidas sobre os quadros da vida colonial e da 
vida nos dois imperios, se pode tragar o panorama seguinte, em re- 
lagao as dangas afro-brasileiras: de um lado, dominando nas cida- 
des, ou melhor, nas vilas, as dangas figuradas encontravam nas pro- 

(25) fidison Cameiro — Negros Bantus (Rio de Janeiro, 1937), p. 131, 
(26) Luciano Gallet, op. dt., p. 61. 
(27) Arthur Ramos, FoTklore negro do Brasil, p. 97. Cf. tambem, entre outros: Pereira 

da Costa — op. cit., p. 208; Renato de Almeida — op. cit., p. 267. 
(28) Musics do Brasil, p. 48. 
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cissoes religiosas, principalmente nas festas de Sao Benedito e 
N. S. do Rosario, oportunidades de realizagao (29). Na ro^a — 
onde o des^anso dominical e os dias santos de guarda eram religio- 
samente observados — dominavam as dangas nao figuradas, dan- 
gadas nos grandes terreiros das fazendas, a luz das fogueiras que 
nos sabados, domingos e vesperas de dias santos ardiam a noite in- 
teira, ou durante algumas horas, conforme a maior ou menor folga 
ccncedida a senzala (30). Nao se realizavam — dangas, coroa- 
goes, representagoes dramaticas — sem protestos e sem obstaculos. 
Ordenagoes do reino e posturas municipais se sucediam, se contra- 
dizendo as vezes, ora permitindo, ora proibindo batuques, conga- 
das, desfiles (31). Ora obtendo licenga especial, ora estimuladas 
pelas proprias autoridades, era pela transigencia de senhores e 
dirigentes que fechavam os olhos as contravengoes, as dangas afro- 
brasileiras persistiram atraves dos seculos e alegraram muita noite 
de escravo ou trabalhador humilde. Entre as descrigoes dessas noi- 
tadas, uma das mais expressivas e a deixada por James W. Wells 
(32), referente a Minas Gerais, na segunda metade do seculo XIX: 

"... e o administrador da propriedade distribuiu os dangari- 
ncs, duas mulheres e dois homens. Drum-drum, drum-drum, tres 
ou quatro vozes subitamente iniciaram um estribilho improvisado, 
em voz alta, num torn agudo, selvagem, rapidamente cantando, con- 
tend© alusoes ao patrao e seus meritos e misturando episodios do 
trabalho diario com os encantos das Marias ideais; os outros ho- 
mens presentes aderiram ao coro, cada um tomando uma segunda, 
uma terceira voz, um falsete ou um baixo. Com cangoes ritmadas, 
acompanhadas por bater das maos e sacudir dos pes, a danga co- 
mega, a principio num movimento lento, que se mantem durante 
algum tempo; depois gradativamente cresce em rapidez, os danga- 
rinos avangam e recuam, as mulheres sacodem os corpos e balan- 
gam os bragos, os homens marcam o compasso com as maos a cada 
coro. . . As cangoes e o sacudir dos pes tornam-se rapidos e furiosos, 

(29) Vide, por exemplo: Pereira da Costa, op. cit., pp. 206, 213-214, 236, 2 70; Luis 
Edmundo — O Rio de Janeiro ao tempo dos Vice-reis (Rio de Janeiro, 1932), 
p. 188; Mello Moraes Filho, op. cit., pp. 59, 73, 87; Luis da Camara Cascudo — 
"Festas de Negro" em A Republics (Natal, 1942, numero de 26-2); Affonso A. 
de Freitas "Folgan^as populares do Velho Sao Paulo", op. cit., p. 7 e seguintes; 
Affonso de E. Taunay — Sob El Rey Nosso Senhor, separata do tomo I dos 
Anais do Museu Paulista (Slo Paulo, 1923), principalmente cap. IX, X e XI. 

(30) Vide, por exemplo: Pereira da Costa, op. cit., pp. 205-6; Mello Moraes Filho, op. 
cit., p. 107; Juiio Bello, op. cit., pp. 135, 180-81; Francisco de Paula Ferreira de 
Rezende — Minhas Recordagoes (Rio de Janeiro, 1944), p 190; Charles Ribeyrol- 
les — Brasil Pitoresco (traduzjdo do frances por Gastao Penalva; 2 vols., Sao 
Paulo, s.d.), 2.° vol. p. 38. 

(31) Cf. Fernando Mcndes de Almeida — "O Folclore nas Ordena^Ses do Reino", em 
Revista do Arquivo Municipal, vol. LVI (1939), pp. 9-126. 

(32) James Wellt, citado por Donald Pierson — Negroes in Brazil (Chicago, 1942). 
p. 101. 
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maos, pes e vozes no mesmo ritmo; e ha entre os pares muita aqao 
pantomimica. . . O cenario era uma fogueira resplandecente que ar- 
dia e crepitava no chao de terra. Uma lampada de oleo de cas- 
tor, de um so pavio, pendia de um poste. As formas de homens 
e mulheres alumiados pela chama que vinha do alto, da fogueira, 
refletiam-se em destaque contra a profunda obscuridade do inte- 
rior da moradia". 

Dessas dangas, que se espalharam pelo Brasil, matizando-se 
de variantes foneticas e coreograficas, nao existe estudo que tenha 
determinado a distribuigao e fisionomia atual. Para o Estado de Sao 
Paulo, o Depardamento de Cultura, em coloboracao com a Socie- 
dade de Etnografia e Folclore, fundada e entao presidida por Ma- 
rio de Andrade, proveu em 1937 um estudo sobre dangas popula- 
res e proibigoes alimentares, comunicando seus resultados ao Con- 
gresso Internacional de Folclore reunido em Paris nesse ano. Mas 
so foram objeto de investigagao, entre as dangas: samba ou hatu- 
que; cururu ou caruru; caipo e suas variantes foneticas; congada, 
com suas variantes foneticas congado ou congo. As informagoes, 
obtidas por intermedio de professores, funcionarios administrativos 
e particulares em correspondencia com a Sociedade, nao trouxeram 
descrigoes e faltaram de maneira absoluta para alguns municipios. 
£ verdade que a investigagao tinha principalmente por finalidade 
uma experiencia metodologica. E dispondo de tempo limitado pa- 
ra ser levada a efeito, ficou incompleta. Mas serve de ponto de re- 
ferenda, alias o unico no genero, entre nos (33). Um simples re- 
lancear de olhos aos mapas de distribuigao dessas dangas, publica- 
dos em adendo aos Anais do Primeiro Con^resso de Lingua Nacio- 
nal Cantada (Departamento de Cultura, Sao Paulo, 1938), mos- 
tra que a persistencia das dangas populares, no Estado de Sao Pau- 
lo, e muito mais do que faz supor a afirmagao muito comum de 
que "nossas tradigoes sao pouco numerosas e estao desaparecendo". 

Esta persistencia e sobretudo acentuada no caso de batuque 
e samba. £ precise, porem, nao esquecer que seja qual for o tem- 
po decorrido de entao ate agora conhecem-se fatos positives de 
proibigao, por parte da Igreja, de dangas populares em festas reli- 
giosas, o que tera trazido alteragao; e que outros elementos, como 

(33) Em Folclore, N.0 1 de 1952, pp. 53-73, Rossini Tavares de Lima publicou um 
"Quadro comparativo de alguns fatos focloricos coreograficos musicais no presente 
e no passado de oitenta e sete ddades paulistas", Os dados para esse trabalho 
foram obtidos por meio de questionarios a professores e prefeitos municipais, tecnica 
tambem empregada pela Sociedade de Etnografia e Folclore em 1937. Seria inte- 
ressantes que esses dados fossem representados sob forma cartografica e que o in- 
querito fosse repetido periodicamente. Mapas dessa natureza seriam guia precioso 
para os estudiosos do folclore. 
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por exemplo urbanizagao crescente da populagao paulista (34), 
podem ter intervindo no mesmo sentido. 

Em segundo lugar chama atengao o fato, sempre mais acen- 
tuado em relagao ao mapa do batuque ou samba, de coincidir esta 
distribuigao com a zona dos antigos centres cafeeiros paulista. Com- 
parando-se os mapas da Sociedade de Etnografia e Folclore com 
os que documentam o roteiro do cafe (35), ve-se muito facilmen- 
te a coincidencia. A distribuigao mais intensa do batuque ou sam- 
ba cai justamente sobre os pontos onde nas zonas que Sergio Mil- 
liet chamou de norte e central o cafe abriu seu caminho triunfante, 
desde 1836. Continua acompanhando essa marcha enquanto ela se 
faz no periodo anterior a aboligao; e vai rareando a medida que 
em seu itinerario para oeste a cultura cafeeira atinge as terras da 
alta Sorocabana e da Noroeste, ja em epoca de plena expansao de 
ccrrentes imigratorias para o Brasil. 

Seremos entao levados a associar as dangas afro-brasileiras a 
cultura do cafe? Mas esses primeiros centres cafeeiros se instala- 
ram justamente onde os quadros da economia rural paulista eram 
o terreno preparado para recebe-los. "De 1797 a 1836 anda-se ainda 
devagar. Acompanha-se o caminho do burro, a trilha; procura-se 
o nucleo ja habitado, para as experiencias. Mesmo assim oito lus- 
tres bastam para abarrotar de cafeeiros todo o vale do Paraiba e 
parte das terras mais ferteis das regioes proximas da capital, co- 
lonizadas pelo agucar" (36) . E o mesmo se da na zona central, on- 
de o cafe se dirige para "as terras excepcionalmente boas de Itu e 
Jundiai" (37). Quer dizer que a tradigao passou do quadro agu- 
careiro e algodoeiro para o quadro cafeeiro enquanto o elemento 
afro-brasileiro tambem se conservou nesse quadro. assim que 
F. Nardy Filho conta como num engenho ituano a comemoracao 
do primeiro dia da moagem, com suas cerimonias religiosas, incluin- 
do a "desobriga" dos escravos; a bengao da moenda, dos tachos e 
formas; o almogo na casa-grande e o batuque nas senzalas, passou 
a ser a festa do ultimo carro de cafe. Ja entao o brago escravo de- 
saparecera, embora os colonos fossem na maioria ex-escravos do 
senhor do engenho, velho campineiro (38). 

Com a lavoura cafeeira novas levas de escravos se introduzi- 
ram em Sao Paulo, sem que, entretanto, se verificasse alteragao acen- 
tuada na proporgao entre os elementos brancos e os de cor, na popu- 
lagao da provincia. Dos comegos do seculo ate 1872, a proporgao 

(34) Cf. a respeito Sergio Milliet — Roteiro do Cafe e outros ensaios (Cole?ao Dcpar- 
tamento de Cultura, Sao Paulo, 1939), p. 33. 

(35) Roteiro do Cafe, pp. 22 a 27. 
(36) Roteiro do Cafe, p. 22. 
(37) Ibidem, p. 46. 
(38) F. Nardy Filho, "O Primeiro Dia de Moagem", O Estado de Sao Paulo, 10-12-1944. 



da populagao de origem africana se manteve equilibrada, ao redor 
de 45% da populagao geral (39). "O que parece ter ocorrido" — 
diz Samuel Lowrie (40) — "alem da importagao e compra em pe- 
quena escala de escravos de outros Estados, e um deslocamento da 
populacao escrava dentro da propria provmcia" E no quadro que 
organizou sobre a distribuigao dos elementos de cor, dividindo a 
provincia em 4 zonas, mostra como essa distribuigao acompanhou, 
durante as oito primeiras decadas do seculo XIX, a marcha e os 
recuos da lavoura cafeeira. A zona Norte, que tinha em 1836 27% 
de sua populagao constituidos por escravos, passou a ter 31% em 
1854 e baixou para 14% em 1886; ao passo que para as outras zo- 
nas as porcentagens foram: (41) 

Literal Centre 
Mogiana- 
Paulista 

1836 
1854 
1886 

35% 
30% 
5% 

29% 
26% 
13% 

16% 
26% 
18% 

Continuando a comparagao e tomando o mapa da distribuigao 
de estrangeiros, segundo o recenseamento de 1934, que documenta 
o "Desenvolvimento da pequena propriedade no Estado de Sao 
Paulo" (42) vemos que a ausencia ou raridade de dangas afro- 
brasileira, segundo os mapas da Sociedade de Etnografia e Fol- 
clore, coincide com a maior porcentagem de estrangeiros, localiza- 
da no oeste paulista. Infelizmente nao ha nenhuma discriminagao 
por cor nos dados fundamentais, como nao ha nem sequer discri- 
minagao por nacionalidades, na distribuigao das pequenas proprie- 
dades agricolas. Impossivel, portanto, determinar se as variaveis 
independentes sao aqui "cor" e nacionalidade, ou os quadros cul- 
turais correspondentes a maior ou menor ruralidade e urbanizagao. 
Tudo quanto se pode dizer, e assim mesmo por exclusao, e que se 
o cafe a principio aderiu as zonas de trabalho fescravo e conse- 
qiientemente o trabalho escravo — mais tarde pelo menos parte 
da populagao livre afro-brasileira — aderiram a atividade nos 
cafezais, a dissociagao logo se fez, a medida que a marcha cafeeira 
trouxe consigo todas as modificagoes demograficas tao bem anali- 
sadas em "Roteiro do Cafe". Se o cafe fez de alguns lugares zonas 

(39) Samuel H. Lowrie — "O elemento negro na populagao de Sao Paulo", em Revista 
do Arquivo Municipal, vol. XLVIII (junho, 1938), p. 10. 

(40) Art. cit., p. 13. 
(41) Ibidem, p. 14, Quadro. 
(42) Sergio Milliet, op. cit., pp. 76-116. 
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pioneiras, nem a populagao, nem as tradigoes afro-brasileiras o acom- 
panharam em sua marcha para oeste. 

K neste sentido encontramos apoio numa das conclusoes (4a.) 
do prof. Samuel Lowrie, constatando que a distribui^ao da popu- 
lagao negra e mulata do Estado de Sao Paulo acompanha "seu 
desenvolvimento historico, sendo que as maiores porcentagens des- 
ses elementos serao geralmente encontradas nos distritos agricolas 
que prosperaram no decurso da escravidao" (43). 

Tudo isto serve de base a que se aceite como provavelmente 
certa a distribuicao de dangas indicada nos mapas da Sociedade 
de Etnografia e Folclore — distribuicao que faz coincidir a pers's- 
tencia de tracos afro-brasileiros justamente nos pontos para onde 
o desenvolvimento economico de Sao Paulo atraiu e manteve du- 
rante longo tempo o elemento de origem africana. Foi nesses 
centres que a tradigao pode formar-se, robustecer-se e passar pa- 
ra a geragao posterior a abolicao, apesar do branqueamento pro- 
gressivo da gente paulista. Branqueamento, alias, que o prof. Low- 
rie julga mais aparente que real. Isto e, deve-se mais ao fato de 
passarem pretos por mulatos e mulatos de diversos graus por bran- 
cos, mesmo nos registros do movimento demografico. 

A todas as limitagoes apontadas quanto ao uso dos mapas re- 
feridos, e precise ainda acrescentar a da confusao, ou melhor, a 
mistura dos nomes batuque e samba. A legenda — batuque ou samba 
— subentende que uma forma exclui a outra ou que sao palavras 
sinonimas. No entanto, ve-se no mapa que em muitos municipios, 
alias na maioria deles, e consignada a existencia de batuque e sam- 
ba. E em Sao Paulo, em 1933, "os negros falavam indiferentemen- 
te samba ou batuque" (44) . Mais um elemento de confusao, para 
quern tenta esmiugar os fatos. 

Que significa a presenga de dangas seculares, desenvolvidas 
e disseminadas no Brasil em epocas tao divergentes entre si, sob 
todos os pontos de vista? Que condigoes explicam sua persistencia? 
Que pode seu estudo sugerir ao investigador de situagoes sociais? 

E' o que vamos tentar deduzir do exame de algumas dessas 
dangas, apresentando pelo menos sugestoes. Da lista das nao fi- 
guradas, trataremos de batuque e jongo; dentre as figuradas, con- 
gada e mogambique. 

Os mapas da Sociedade de Etnografia e Folclore foram feitos 
em papel transparente, de maneira a sobrepo-los ao mapa base, 

(43) Art. cit., p. 54. 
(44) Mario de Andrade — "Samba rural paulista", em Revista do Arquivo Municipal, 

vol. XLI (novembro, 1937), p. 43. 
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da regiao estudada. Infelizmente nao me foi possivel reproduzi- 
los aqui no mesmo sistema. 

Sou muito grata ao Sr. Benedito Duarte, do Departamento 
de Cultura, que me proporcionou estas copias fotograficas dos ma- 
pas originais, para ilustrar meu trabalho. 

O mapa que mostra a marcha da lavoura cafeeira, indicando 
as zonas sucessivamente "invadidas" pelo cafe, e o que figura no 
trabalho do Sr. Sergio Milliet, a quern muito agradego ter-me au- 
torizado a reproduzi-lo aqui. 





II 

BATUQUE 

E' talvez sobre batuque que aparecem no floclore afro-brasi- 
leiro as maiores e mais variadas divergencias — quanto a etimo- 
logia da palavra, seu significado, descrigoes e persistencia. 

Quanto a etimologia, para Arthur Ramos o termo e "prova- 
velmente de origem portuguesa" (1), ao que Renato Mendonga, 
citando Delgado, retruca que "batuque nada tem que ver com bater 
e e termo do landim batchuque, tambor, baile por extensao de 
sentido" (2). 

Discutindo opinioes de Antenor Nascentes, Delgado, Macedo 
Scares, Renato de Almeida conclui "que o termo veio da Africa, 
mas a etimologia parece portuguesa" (3). Com o que concorda 
Jacques Raymundo: "A forma batchuque, dos xirongas ou dandins, 
nao justificaria o portugues batuque, por isso que teria dado re- 
gularmente baxuque ou baguque. . . os indigenas de Angola e do 
Congo, como os da Contra-Costa, tomaram-no aos Portugueses" (4). 
Mas ele mesmo, tratando de palavras guineo-sudanesas, define ba- 
tucaje, danga de carater religiose, como "palavra hibrida, de ba- 
tuque, de origem bantica, e do ioruba ajeh, feiticeiro" (5). 

Nem mesmo falta quern sugira para o termo origem guara- 
ni (6) . O certo e que batuque e usado amplamente na lingua- 
gem brasileira corrente, significando: 

a) "Musica de instrumento primitive de percussao, com um 
ritmo monotono e constante, servindo para acompanhar a danga" 
(7). Neste sentido e empregada tambem por Flausino Rodrigues 
Valle, que fala de "triduos e novenas, cantados em forma de batu- 
que, com auxilio das palmas das maos e das plantas dos pes". E 
por Adhemar Vidal, que se refere ao "rumor monotono dos ataba- 

( 1) Folk-Lore Negro do Brasil, p. 135 . 
(2) "O negro e a Cultura no Brasil", em O Negro no Brasil (Varios autores — Rio, 

1942), p. 117. 
(3) Historia da Musica Brasileira, p. 156. 
(4) O negro brasileiro e outros escritos (Rio, 1936), p. 119. 
(5) Ibidem, p. 150. 
(6) Apolinario Porto Alegre, citado por Oneyda Alvarenga, em Comentarios a Alguns 

Cantos e Dangas do Brasil (separata da Rev. do Arquivo Municipal, vol. LXXX 
(Sao Paulo, 1941), p. 210. 

(7) Renato de Almeida, op. cit., p. 156. 
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gues — um batuque sempre o mesmo, incrivelmente o mesmo" 
(8). 

b) Instrumento de percussao usado para marcar o ritmo em 
certas dangas. E' como emprega, por exemplo, Rodrigues de Car- 
valho (9), ao dizer que "monotono e o toque do batuque"; e Al- 
fredo de Sarmento (10), dando o nome de batuque nao so a uma 
danga que descreve, mas tambem a um instrumento — "especie 
de caixa muito grande, tocada com as maos" (puita) . 

c) Danga de culto fetichista, como se deduz da definigao: 
"Candombe ou candomble e um batuque de negros" — dada por 
Jacques Raymundo e citada por Luis da Camara Cascudo como 
sinonimia de feitigo (11). Melville Herskovits, falando da vida 
religiosa afro-brasileira em Porto Alegre, refere que "a palavra com 
que os membros do culto designam estes centres e os rituais leva- 
dos a efeito e para; e a palavra batuque e mais freqiientemente 
usada por estranhos" (12). 

d) Nome generico de danga africana, ficando os dangarinos 
em circulo e acompanhando a danga com batidas das maos e dos 
pes. E' esta a significagao que Ihe deu Mario de Andrade, em no- 
ta inedita que teve a gentileza de comunicar-me e autorizar-me a 
usar. E' um dos significados que Renato de Almeida menciona 
em Historia da Musica Brasileira (p. 158) e que figura entre os 
mencionados por Oneyda Alvarenga, em seus Comentarios a Al- 
guns Cantos e Dangas do Brasil (p. 211). 

e) Tipo de danga especifica, de origem congo-angolense, tra- 
zido para o Brasil pelos escravos africanos e que aqui se dissemi- 
nou, conservando como caracteristicas gerais: o instrumental — 
tambores, que recebem nomes diferentes segundo as regioes (ata- 
baque, tabaque, tambu, caxambu, quenjengue) e canzas ou guaias; 
a disposigao dos dangarinos em circulo; o ritmo; a umbigada. E' 
como vem mencionada, entre outros, por Pereira da Costa, Alfre- 
do Sarmento, Arthur Ramos, fidison Carneiro, Cornelio Pires (13). 

(8) Cf. Flausino Rodrigues do Valle, op. cit., p. 96; Adhemar Vidal — "Costumes 
e praticas do Negro", em O Negro no Brasil (Varios autores), p. 43. 

(9) "Aspectos da Influencia Africana na Forma<;ao do Brasil" — em Novos Estudoa 
Afro-brasileiros (Rio de Janeiro, 1937), p. 44. 

(10) Alfredo de Sarmento — Os Sertoes rPAJrioa (Lisboa, 1880), p. 72. 
(11) "Notas sobre o catimbo", em Novos Estudos AJro-Brasileiros (Rio, 1937), p. 83. 
(12) M. Herskovits — "Os Pontos meridionais dos Africanismos do Novo Mundo", em 

Rev. do Arq. Municipal, vol. XCV (1944), p. 84, 
(13) Pereira da Costa — Folk-lore Pernambucano (1908), cap. II; Alfredo de Sar- 

mento — Os Sertoes d'Africa; Arthur Ramos — O Folk-Lore negro do Brasil, 
cap. V; £dison Cameiro — Negros Bantus, 2a. parte; Cornelio Pires — Sasnlbaa 
e cateretes (la. ed., Sao Paulo, s. d.). 
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E' neste sentido que vamos aqui tratar de batuque. Como tipo es- 
pecifico de danga, "danga cantada, coletiva, violenta e sensual, 
acompanhada por forte instrumental de percussao" (14). 

Se para Arthur Ramos "foi o batuque angola-conguense que 
maior influencia desempenhou na danga folclorica afro-brasileira", 
para Pereira da Costa "nao tinha importancia alguma, pela ausen- 
cia de certos caracteristicos tipicos". Se o mesmo Pereira da Costa 
afirmava em 1908, tratando de folclore pernambucano, que o ba- 
tuque "completamente desapareceu"; se Achyles Porto Alegre diz 
o mesmo para a capital riograndense do sul; e Oneyda Alvarenga, 
em 1941, declara que "hoje esta quase em desuso entre nos" — 
ai esta o mapa de distribuigao organizado pela Sociedade de Et- 
nografia e Folclore, mostrando em Sao Paulo, apesar do vazio de 
alguns municipios, densidade bem acentuada, coincidindo com a 
distribuigao dos antigos centres agricolas paulistas. Sempre a mes- 
ma divergencia, embora o simples fato de referencias a batuque 
em pontos bem diversos do pais — nordeste, centro, sul — seja 
indicio de sua generalidade como danga popular afro-brasileira. 

Ja nos primeiros anos do seculo XVIII as dangas africanas, 
que comegavam a ser adotadas em outras camadas, eram acremen- 
te combatidas pelos cronistas; e em principios do seculo XIX Tol- 
lenare contava que "a noite os rapazes cantavam e as mulheres dan- 
gavam ao som de suas cangoes, parecendo-se essas dangas muito 
com a dos negros, pelo menos quanto a expressao lasciva" (15). 
Quer dizer que sua pratica no Brasil datava ja de epocas remotas, 
provavelmente desde os primeiros anos de vida nas plantagoes. 

Em suas excursoes pelos sertoes africanos, Alfredo de Sar- 
mento observou que o batuque nao so e a danga mais comum na 
Africa ocidental, mas tambem a que maior entusiasmo provoca. 
Descreve-o como danga essencialmente lasciva, "especie de panto- 
mima em que o assunto obrigatorio e sempre a historia de uma 
virgem a quern sao explicados os misterios do lembamento", isto 
e, a cerimonia nupcial. A danga se acompanha de cantos obcenos,. 
de toada monotona, ao som de quissanges, marimbas, batuques, e 
e regada a vinho de palma, o malavo, servido em cabagas que cir- 
culam de mao em mao (16) . 

"Vejamos agora o que e a danga geralmente chamada batuque. 
Forma-se um circulo composto dos dangadores e dos espectadores, 
fazendo parte dele tambem os musicos com os seus instrumentos. 

(14) Oneyda Alvarenga, op. cit., p. 209. 
(15) Citado por Pereira da Costa, op. cit., p. 227. 
(16) Os Sertoes d'Africa, p. 123-124. 
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"Formado o circulo, saltam para o meio dele dois ou tres pa- 
res, homens e mulheres, e comega a diversao. A danga consiste num 
bambolear sereno do corpo, acompanhado de um pequeno mo- 
vimento dos pes, da cabega e dos bragos. 

£stes movimentos aceleram-se, conforme a musica se torna 
mais viva e arrebatada, e, em breve, se admira um» prodigioso saro- 
cotear de quadris, que chega a parecer impossivel poder-se execu- 
tar sem que fiquem deslocados os que a ele se entregam. 

"Aquele que maior rapidez emprega nesses movimentos, e 
freneticamente aplaudido e reputado como o primeiro dangador 
de batuque. Quando os primeiros pares se acham ja extenuados, 
vao ocupar os seus respectivos lugares no circulo formado, e sao 
substituidos por outros pares que executam os mesmos passos"(17). 

uEm Loanda e em varies presidios e distritos, o batuque difere 
deste que acabamos de escrever, que e peculiar do Congo e dos ser- 
toes situados ao norte do Ambriz. 

Nesses distritos e presidios, o batuque consiste tambem num 
circulo formado pelos dangadores, indo para o meio um preto ou 
preta que depois de executar varies passes, vai dar uma umbigada, 
a que chamam semba, na pessoa que escolhe, a qual vai para o 
meio do circulo, substitui-lo" (18). 

E esta "embigada", este semba ou samba, o responsavel pela 
pluralidade de nomes e talvez de formas do batuque. Ao passo que 
o nome primitive perdeu em parte, em alguns lugares, seu significa- 
do original, desdobrando-se, tresdobrando-se, multiplicando-se em de- 
nominagoes, samba adquiriu significado proprio, tomou foros de dan- 
ga tipica brasileira e aqui, como no estrangeiro, e considerado trago 
caracteristico da nossa cultura musical e folclorica. O que parece 
dizer acertado dizer e que o batuque de Loanda passou a ser conhe- 
cido pela denominagao especial de samba, pela umbigada que o 
distinguia. Que pouco a pouco as duas formas as vezes se mistura- 
ram, dando lugar ao batuque congoles, acima descrito, acrescido da 
umbigada caracteristica do batuque angolense. E dai a existencia 
de formas diversas: samba propriamente dito, com todas as suas va- 
riantes; batuque dangado a roda, com saracoteios de dangarinos que 
pulam para o centro; batuque com sapateado e umbigada. Dai mais 
os nomes de "chiba na provincia do Rio de Janeiro. . . caterete na 
de Minas, fandango nas do sul" (19). Dai a confusao feita por Pe- 
reira da Costa, para quern "samba e o baiano, um misto de danga, 
poesia e musica, cujas toadas sao acompanhadas a viola e pandeiro, 

(17) Os Serloes d'Africa, p. 126-27. 
( 18) Ibidem, p. 127. 
(19) Silvio Romero — Crmtos populares do Brasil (2a. ed., Rio-Sao Paulo, 1897), In- 

trodugao, p. XV. 
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« o coco, mais moderno, dangado ao som de cantigas com as suas ca- 
dencias marcadas a palmas, com acompanhamento de viola.. . sao 
umas transformagoes dos batuques e maratus africanos, contituindo, 
assim, uma especialidade brasileira e de generalizagoes em todo o 
pais, afigurando-se-nos, contudo, que tern eles o norte como ponto 
de partida de sua irradiagao" (20). Ora, sendo o maracatu mais 
um cortejo real, um desfile, uma representagao dramatica, nao se 
compreende que se tenha transformado em samba, baiano, coco, etc., 
que em sua coreografia, ritmo, melodias e carater se prendem tao 
intimamente ao batuque. Mais uma vez se constata a confusao de 
terminologia, que no estado atual dos estudos folcloricos brasileiros 
impede toda e qualquer classificagao geral. 

As descrigoes de batuques citam sempre o circulo, a "umbigada", 
os cantos monotonos de que a roda responde o coro. As variantes 
vem quanto ao numero de dangarinos: ora e um dangarino indi- 
vidual que saracoteia no centro e escolhe, com a umbigada, um 
substitute do outro sexo: ora e um par; ora mais de um (21). £ 
em Cornelio Pires que se encontra um elemento novo, isto e, a "car- 
reira" ou "linha" — rima obrigatoria para as cangoes (22). £ste 
elemento e preponderante nos batuques que assisti em Tiete e no 
bairro de Vila Santa Maria, da cidade de Sao Paulo. E pode ser 
que constitua a caracteristica dos batuques paulistas. Sua descri- 
gao podera talvez servir de ponto de partida para estudos compa- 
ratives, tanto em folclore propriamente dito, quanto em folclore co- 
mo meio de interpretagao sociologica. 

(20) Pereira da Costa, op. off., p. 227. 
<21) Como exemplos, vide descrigoes de batuques em; fidison Carneiro, op. cit., pp. 

131 e 161 e seguintes; Renato de Almeida, op. cit., pp. 156-57; Francisco Ferreira 
de Rezende, op. cit., p. 188. 

<22) Cornelio Pires —'Sambas e cateretes, p. 13. No culto fetichista catimbo, ou 
macumba, "linha" e o cantico com que cada Mestre (o "miedium" que dirige as 
invocagdes) anuncia a chegada do espirito invocado. Cf. a respeito Luis da Camara 
Cascudo — "Notas sobre o catimbo", em Novos Estudos Afro-brasileiros (Rio, 1937), 
p. 100. 
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BATUQUE EM TIETE 

Na cidade de Tiete, que a rota dos bandeirantes incluiu na: 
lista das cidades paulistas tradicionais, a data da aboligao da es- 
cravatura foi sempre festivamente comemorada. A Sociedade Hu- 
manitaria 13 de Maio, fundada em 1905, tinha por finalidade es- 
pecial essa comemoragao, que constava de alvorada, missa na igreja 
de Sao Benedito ou na Matriz, passeata, sessao civica no Tea- 
tro Carlos Gomes e baile. Enquanto uma parte da populagao ne- 
gra, tendo como espectadores muitos brancos de relevo na socieda- 
de tietense, se entregava a comemoragoes de "bom torn", outra par- 
te — no patio da capela Santa Cruz e depois nos largos da Matriz 
Velha, Sao Benedito, ou no patio do Bom Jesus — formava rodas 
de samba e batuques, revivendo por algumas horas a "folga" dos 
dias santos nas senzalas (1). 

Nos ultimos dez anos as comemoragoes vao rareando e o pro- 
prio batuque tern esfriado. Mas existem especialistas, batuqueiros 
e batuqueiras conhecidos. Eugenio e Silvano, por exemplo, sao 
campeoes. Em compensagao Sebastiao Samba prefere "samba de 
baile", donde Ihe veio a alcunha. Entre as batuqueiras, a mais famo- 
sa e a Dita Dua So, assim chamada porque so da duas umbigadas 
de cada vez, quando em regra cada par troca tres umbigadas. 

O professor Afonso Dias, que dirige a cadeira de musica da 
Escola Normal e nao perde ocasiao de dizer que "e da raga" e se 
orgulha de descender de escravos dos Camargo, tern se dedicado ao 
estudo do batuque. Devodhe grande parte das informagoes, princi- 
palmente sobre o lado musical, a terminologia, e a propria realiza- 
gao do batuque assistido. Informado de que um grupo de professo- 
res e estudantes da Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras de Sao 
Paulo se interessava por folclore e dangas afro-brasileiras, promo- 
veu a realizagao de um batuque comemorativo do 13 de maio, para 
o qual a turma da Faculdade foi oficialmente convidada, em nome do 
Sr. Prefeito Municipal de Tiete. So que o 13 de maio, nesse ano de 
1943, caia numa quinta-feira; e sendo de toda vantagem fazer a dan- 
ga num sabado, tudo se transferiu para o dia 15. 

(1) Cf. Benedito Pires de Almeida — "Tiete, os Escravos e a Aboligao", em Rev. do 
Arq. Municipal, vol. XCV (1944), p. 49. 
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Durante as horas de espera, os batuqueiros nao se furtaram a 
conversar. Para todos eles, "batuques e danga de dantes; danga de 
escravo e de gente velha. Serve para a gente folgar e dizer o 
que pensa. Os mogos nao conhecem direito o batuque, nao tern pra- 
tica; mas vao aprendendo, no toque do tambu. Gostam de batucar 
no 13 de maio por causa da data, mas tambem aproveitam as festas 
religiosas e dangam sempre que tern vontade de folgar". 

Existem em Tiete dois tambus, velhos de 80 anos, que sao uma 
especie de propriedade comunitaria e entram em fungao toda vez 
que se fazem necessaries. O maior tern cerca de lm,30 de compri- 
mento e om,36 de diametro. £ feito dum cilindro oco, de peroba, 
tendo como membrana de percussao uma pele de boi, fixada por 

'• 

mm&r 

Perovlnha e Fim do Mundo. 
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tarrachas de madeira. Antigamente a pele de burro era preferida. 
Na extremidade oposta, o tambu e rodeado por um arco de barril, 
que pode ser substituido por roda de arame. Em geral cada tam- 
bu tern seu nome de guerra; esse era conhecido por Fim do mundo. 

O tambu menor, chamado quenjengue, tern uma especie de 
cabo otogonal, feito de um tronco macigo, seguindo-se-lhe a parte 
oca, cilmdrica, de percussao, fechada por uma pele de animal. Me- 
de aproximadamenta lm,15 de comprimento e om,30 de diametro, 
na extremidade fechada pela pele de boi. O quenjengue companhei- 
ro de Fim do mundo chamava-se Perovinha. 

Finalmente o guaia, ou canza, especie de chocalho feito em 
latao e recheado com chumbo. fiste recheio antigamente se fazia 
com sementes. 

Pouco antes das 9 horas da noite, em terreno vazio e murado, 
dentro da cidade, ja muitos batuqueiros estavam a postos, rodeando 
os instrumentistas: o madereiro, tocador do tambu, fica montado so- 
bre o instrumento e com as maos faz vibrar a membrana percussora. 
O quenjengueiro fica apenas meio montado sobre o quenjengue, que 
em geral se apoia sobre o tambu, atras do madereiro, mas tambem 
pode ser apenas mantido pelas pernas do tocador, formando neste 
caso um angulo obliquo com o chao. O matraqueiro, munido de dois 
paus apropriados, bate o ritmo na parte posterior do tambu. O guaia 
e manejado pelos cantadores, ou modistas. 

Nao se via nenhum traje especial. Muitas das negras traziam 
lengos na cabega, saia comprida e rodada; uma ou outra ostentava 
turbante vistoso e saia de colorido vivo. Mas havia tambem saias 
curtas e ate mesmo "tailleurs". Quanto ao calgado, predominava o 
"tenis". Os homens apresentavam nos chapeus, quebrados a frente, 
uma nota mais uniforme; mas roupas comuns, a nao ser um batuquei- 
ro que surgiu quase no fim, com calgas e botas a gaucha. 

Acesa a fogueira, junto aos atabaques, os instrumentistas dao 
seus toques iniciais, ate verificar que os instrumentos estao bem 
"temperados" pelo calor. Os homens se dispoem em arco de circu- 
lo, do lado dos tambus, ao passo que as mulheres ocupam o lado 
oposto, tambem em arco de circulo; espectadores completam a roda. 

A fungao e aberta pelos modisfas, isto e, os que cantam as mo- 
das; dois deles empunham guaias, sendo um enfeitado com fitas 
vermelhas e brancas. Cantam em frente ao prefeito: 

Oi! men bem, 
nois devemo agradece, 

oi! men bem 
o prefeito da cidade 

oi! men bem , 
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por deixa nois diverti 
oi! men bem 

e com toda liberdade. 

Percorrem a roda toda, repetindo a cantiga, ate que todos 
aprendem e cantam em coro. Voltam entao ao lugar dos musicos; 
cessa a cantoria, ouvindo-se apenas o toque do tambu, do quenjen- 
gue e da matraca, nos seguintes ritmos (2). 

Tambu: 

^ V:! ^ T"t 111 mh'Q 1 i I'l S T h r M ■ 

Quenjengue: 

a 

Matraca; 

: t/ g j ul VJ VI g g 

A danga comega a medo. Seguindo o compasso dos tambus, 
os homens vao ate a linha das mulheres; voltam, cada um enfren- 
tando seu par, ate o meio do terreiro, e fazem passos variados, que 
terminam na umbigada. Depois de tres umbigadas cada um volta 
a seu lugar. Ha, porem, uma variante chamada leva-e-traz; neste 
caso o homem traz a mulher ate o semi-drculo masculino, perto 
dos musicos, e acompanha-a de novo ate o semi-circulo feminine. 
Em geral, quando o par esta no meio do terreiro, cada um da uma 
volta, umbigada, repetindo-o tres vezes; salvo o parceiro da Dita 
Dua So, que tern de contentar-se com uma umbigada de menos. 
Para "tirar" sua dama, o cavalheiro apenas se coloca diante dela, 
fazendo meneios convidativos. 

Voltam os modistas e continuam as saudagoes, intercaladas 
por um coro. Saudagao: 

Eu quero canta meu verso 
cum prazcr e leardade 
para em primero luga 
cumprimenta as autoridade. 
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Coro: 

Paraguaita, teus olhos chorano 
me fai eu sorri. 
Paraguaita e a flor mai bonita 
do nosso Brasi. 

Sauda?6es: 

Cadeado do men cora^ao 
e a chave do meu peito, 
cumprimento o delegado 
douto juiz de direito. 

Preguntei prum arfaiate 
quanto custa uma tezora. 
Boa noite os professo, 
e cumissao das professora. 

Sabia cumeu pimenta 
pensano que nao ardia. 
De Sao Paulo fui a Santo, 
de Santo fui a Bahia, 

Na boca de quem num presta 
meu nome num tern valia, 
num quero deixa esquicido 
meu amigo Afonso Dia, 

Adeus chave do meu peito, 
cadeado do meu coragao. 
0 resto fica pra depois, 
eu decraro aberta a sessao. 

Os batuqueirosi se animam. Variam os passos. As vezes, 
num par, o homem gira para um lado, a mulher para o outro, um- 
bigada; ou, depois da umbigada, o cavalheiro se ajoelha, levanta- 
se no compasso e zas! umbigada de novo. Ora o homem vai tirar 
a dama, ora e a dama quem escolhe o cavalheiro, mas nunca sem 
ter sido primeiro "tirada" por alguem. 

Entra finalmente em cena o modista Paulo, hoje morador da 
capital, mas antigo morador de Tiete. E segundo a praxe do ba- 
tuque, comega por uma saudagao: 

Boa noite, boa noite, 
boa noite, boa noite! 
Boa noite meus senhores, 
boa noite minhas senhoras, 
boa noite os professores, 
boa noite as professoras. 

Quem quize sabe meu nome, 
eu venho la de Sao Paulo, 
Eu vim para adiverti, 
vejo aqui so gente boa. 
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Primeiro vai os home, 
depois vai as professora. 
Nao posso canta meio 
que o meu peito nao ta boa. 

Sim senhores, boa noite, 
vo canta pra meces ve, 
quero da a boa noite 
pro povo de Tiete. 
Nao posso canta meio 
porque esto envergonhado. 
Sim sinhor sen professor, 
sim sinhor sen delegado. 

Viva, viva, viva a dona 
que esta com o livro assentado. 
Eu quero canta meu verso 
nem que tenha de morre de fome. 
Eu quero te o prazer 
pra amanha deixa meu nome. 

fistes ultimos versos se referem ao fato de algumas das assis- 
tentes ao batuque estarem febrilmente tomando notas em seus ca- 
dernos. O que mostra que realmente Paulo estava sendo repen- 
tista e tratando coisas de "atualidade". 

Continuou: 

Eu quero canta meu verso, 
cum prazer e leardade, 
canto pro povo do sitio, 
para os veio e mocidade, 
Quero da o boa noite 
pro prefeito da cidade, 
que eu ja morei aqui. 
Pe^o se me da licen^a 
se me deixa adivirti, 
que eu hoje vim de Sao Paulo, 
da capita do Brasi. 
Minha vida ta riscada, 
o que sera de mim? 
Se Getiilio me chama, 
eu sei que perciso i. 
Eu entrego minha vida 
na defesa do Brasi. 

10 horas e cinqiienta minutos. O batuque esquenta. O nume- 
ro de mulheres, a principio de apenas 5, e agora de 15. Continua 
o mesmo ritmo, repetem-se as mesmas figuras, umbigadas, volteios, 
intercalados de cantigas, com os modistas correndo a roda e todos 
respondendo o coro. As 11 horas e meia o numero de mulheres 
subiu para 20, a animagao vai ganhando intensidade. Todo mundo 
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canta. Os tambus cada vez mais temperados ressoam cada vez 
mais envolventes no seu chamado a danga. Foi entao que comegou 
realmente o "desafio" entre os dois carreiristas campeoes, o da terra, 
chamado Eugenio, e o da capital, chamado Paulo. E' o visitante 
quern langa a provocagao: 

Sim sinho, colega Ogenio, 
faga o favo, venha ca. 
Venha ca colega Ogenio, 
e pra vim com cortezia. 
Quero faze um pedido 
do professo Afonso Dia, 
vamos nois dize um verso 
na linha do papa-capim. 
Levantei de madrugada, 
fui passea no meu jardim. 
Achei farta numa rosa 
e num botao de alecrim. 

Estava langada a "carreira". Chama-se carreira, ou linha, a 
rima a que os versos devem obedecer. Fundamentos sao os signi- 
ficados do desafio, os assuntos tratados por um e outro dos com- 
petidores. A carreira langada na provocagao era a do papa-capim, 
isto e, as rimas tinham de ser em im. 

Enquanto Eugenio preparava sua resposta, recoraega a batu- 
cada. A danga pega fogo. O quentao ja drculou a grande; mon- 
tados nos tambus, madereiro e matraqueiro os arrastam para o cir- 
culo de dangarinos. O ritmo torna-se endemoninhado; ate o ma- 
dereiro danga, com tambu e tudo. 

A resposta de Eugenio se desdobra assim: 

Vim do mundo, companhero, 
de casa num vim sozinho. 
Quero da um boa noite 
pra meu sinhor Olegarinho. 

Os trabaio deste mundo 
nois tudo temo de passa. 
De fala de muie veia, 
nois num divia de fala. 
Si num fosse as muie veia, 
nois num tava na capita. 

O cipo acompanha o pau, 
eu acompanho o natura, 
os mais mogo fica veio 
como veio nois ja ta. 

Nois falo de tia veia, 
como num ha de fala. 
Vossa mae foi tia veia, 
num pudia nem anda. 
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Isso mesmo que acante^a 
cum mae que num sabe ensina. 
Toda artura existe home, 
cada um num sao igua. 

£le e la de Sao Paulo, 
e num vein governa aqui. 
Guverna com o Ademar, 
guverna com o Oshito Lui. 

Nota-se que Eugenic nao pegou o fundamento e tenta res- 
ponder falando de fates do governo que conhecia; Paulo falara de 
Getulio Vargas, Eugenio e levado a falar de nomes que conhece: 
Ademar e Washington Luis. Parece que este fundamento asso- 
ciado a cajrreira vem do gosto africano pelas adivinhas. Ladislau 
Batalha (2) afirma que "passam os filhos de Angola noites intei- 
ras ao pe do lume, fumando ao ar livre os seus cachimbos. Cada 
um propoe a sua adivinhagao e aquele que o decifra responde". 
E o prof. Afonso Dias (3) contava em Tiete que vinha do tempo 
da escravidao o costume de trovar adivinhas satirizando o capita© 
do mato. Vigiado nas horas de trabalho e espiado quando por 
qualquer motivo estava fora dos olhos do feitor, o escravo tinha de 
disfargar suas palavras. E reunindo a necessidade de simulagao 
com seu espirito de folguedo e de ironia, dizia coisas como estas: 

Eu quero canta um poco, 
linha de Tatu Pomhinho. 
De dia anda no mato, 
de noite sai no caminho, 

Tatu Pomhinho era o capita© do mato, que durante o dia se 
mantinha a espreita, escondido entre a vegetagao e a noite saia 
para a estrada. A essa quadrinha respondia outro cantador: 

Eu quero canta um poco, 
linha de Tatu Pomhinho. 
De dia cachorro pega 
ca^a que anda sozinho. 

Desta vez se faz referencia ao cao de fila empregado pelo 
capita© na procura da caga que anda sozinha — isto e, o negro 
fugido. 

(2) Citado por Sebastiao de Almeida Oliveira, em "Cem adivinhas populares" — 
Rev. do Arq. Municipal, vol. LXVI (1940), p. 61. 

(3) Em conferencia pronunciada em Tiete a 15-5-1943 e num trabalho inedito que 
teve a gentileza de oferecer-nos. 
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Quando, depois de novo "intermezzo" de cantigas e batucada, 
Paulo volta a liga, interpela rijamente Eugenio: 

Boa noite, boa noite, 
boa noite meu irmao, 
me ajuda meu companhero, 
me ajuda colega Joao, 
que nois dois cantando junto 
faiz chora dois coragao. 
Adeus sinhor e sinhora, 
tudo me presta atengao. 

Sim sinhor colega Ogenio, 
cumpanhero venha ca, 
mece fico mordido 
e quiria se zanga. 
Quern da em mim que de duro 
que eu num sei da devaga, 
Onde eu bato cum meu brago 
fago o pelo alevanta. 

Adeus sinhor e sinhora, 
que eu canto cum cortezia, 
sim sinhor, seu Afonso, 
venha ve o negro de lingua macia. 
Levantei de madrugada, 
fui passea no meu jardim. 
Achei farta numa rosa 
e num botao de alecrim. 

Sim sinhor, colega Ogenio, 
amigo me presta atengao. 
Mece me arrespondeu 
foi na carrera do i. 
Sinhora que tao escreveno 
veja si pode conferi. 
Veja si fode conferi 
na linha do papa-capim. 

Eu fui disse pra ele, 
linha de papa-capim, 
que eu levantei de madrugada, 
fui passea no meu jardim. 
Achei farta numa rosa 
e num botao de alecrim. 
Agora vo canta meu verso 
na linha do papa-capim. 
Amanha levanta mais cedo, Paulo, 
antes do cuitelo vim. 

"Cuitelo", explicou-me depois Paulo, quer dizer beija-flor, A 
carreira era a mesma, mas o fundamento tinha sido complicado 
com o "cuitelo". 
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A 1 hora da madrugada, os tambus ja nao repousam no chao^ 
ficam levantados, em linha obliqua, sustentados pelos proprios to- 
cadores. Os floreios antes das umbigadas se complicam; alguns 
batuqueiros erguem os bragos acima da cabega, outros ajoelham e 
rapidissimamente se levantam, outros imitam uma rasteira. Ha 
verdadeiras piruetas. Suados e esquentados, homens tiraram os pa- 
letos, amarrando-os a cintura. A propria assistencia, como que en- 
volvida no toque do tambu, se aproxima do centro. 

E o desafio continua, Paulo insistindo na linha do papa-capim, 
Eugenio respondendo na linha do i. Citemos alguns dos versos 
mais expressivos, que revelam uma especie de competigao cidade- 
do-interior-capital: 

Eugenio: 

Ai! Paulo, si eu quizi minti, 
foi o sinho que me ensino a menti. 
Si o cuitelo e furta-cor, Paulo, 
ai! no nosso Brazi nunca vi. 

Ve-se que se Eugenio ainda nao pegou a c&rreira em im, pe- 
gou o iundamento e finalmente responde glozando mote do "cuite- 

1°". —^ 
C&3 

Paulo: 

Mece disse que si vois fo mentiroso 
eu que ensinei vois menti; c-b 
vois ja era mentiroso 
desde quando eu Ihe conheci, 
Eu em Sao Paulo visto gasimira, 
Ogenio na ropa de brim. 
Maria, minha senhora, 
so veste seda e cetim. 

Eugenio: C'ya 
<rp__ s 

Oce disse que viste gasimira 
eu qui num posso vesti. ibj 
Mece viste resto aieio, 
coisa que os otro num qui. 

Ora gasimira sendo veio, 
mece vai, manda tingi. 
Mece vein no interio 
logra o povo daqui. 

Quase duas horas, entra no batuque um jovem de seus 16 
anos, que gira como se fosse parafuso, sobre si mesmo. Entra 
tambem uma crianga, menina de uns seis anos, talvez acompa- 
nhando os pais. O rapazola exagera os "parafusos" e e censurado 

c.o 

0-3 
CT3 



pelos graudos do batuque. O madereiro da verdadeiras cambalho- 
tas e mais tarde, deitado, arrasta com as pernas o tambu. As tres 
horas, quase so ha pretos no recinto, O madereiro roia no chao, 
sempre segurando o tambu com as pernas, num paroxismo de iden- 
tificagao com o instrumento. Os tocadores a1 ravessam o centro 
do terreiro, arrastando os tambus, e voltam ao lugar primitivo. 

Tarantam, tarantam, tarantam, tarantam, tarn; tam-tam, tarn. 
Nem sinal de cansago. Ao contrario, as piruvjtas, as voltas, sao 
cada vez mais desenfreadas; ha mesmo quern "piante bananeira'. 
So os modistas e carreiristas conservam sua alengao firme no de- 
safio. E os dirigentes, os mais velhos, superintendem tudo, provi- 
denciando para qup os visitantes — tinha vindo gente de Laran- 
jal, de Capivari, de Piracicaba — ocupem os lugares da frente e 
fiquem em evidencia. 

A turma da Faculdade desistiu de assistir o fim, mas os ba- 
tuqueiros nao desistiram antes das 8 horas da manha seguinte. 
A moda final foi inventada por Jose Brochado, filho do batuquei- 
ro Silvano, e comentava o fato do Prof. Afonso Dias ter mandado 
vir fotografo para fotografar o grupo que amanhecera batucando: 

r~ 

x - 

IS 

Paulo — o carreirista campeao. 
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A festa de Afonso Dia 
ta ficano muito caro; 
no anianhece do dia 
ate retrato tiraro. 

No dia seguinte comentava-se o resultado do batuque, isto e, 
do desafio. Parece que Paulo tinha vencido e que Eugenio nao 
conseguira sair da carreira do i para a do papa-capim. Mas mui- 
ta gente boa afirmou que ele tinha trazido as "carreiras" prepa- 
radas e que o Eugenio tinha sido "tapiado". 

O que chama a atengao, neste batuque, do ponto de vista fol- 
clorico, e a importancia dada ao canto. Algum tempo depois, con- 
versando com Paulo, ele me disse que o sucesso do batuque de- 
pende de ter um bom carreirista, porque "danga quarque um dan- 
5a, mais canta quarque um num canta". E' verdade. Tanto que 
os especialistas em batuque, aqueles que langam as modas, pro- 
vocam o coro, entusiasmam dangarinos e assistentes, sao os modis- 
tas e carreiristas. Sao eles que recebem convite para ir duma a 
outra localidade, animar e dirigir batuques. Formam assim uma 
como coluna volante, especializada, muito caracteristica do papel 
atual das dangas afro-brasileiras. Tambem no Congo o papel do 
cantador era preponderante. As cantigas que acompanhavam o ba- 
tuque eram sempre improvisadas, tendo geralmente por tema epi- 
sodios de amor, de guerra ou de feitigo. Os bons improvisadores 
eram ouvidos com a maxima atengao, aplaudidos freneticamente, e 
adquiriam fama e prestigio (4). 

Informaram moradores de Tiete que e proibido mae batucar 
com filho e madrinha com afilhado. Interdigao reveladora de ca- 
rater erotico da danga? Em primeiro lugar, ha informagoes em con- 
trario, tendo o professor Afonso Dias, em trabalho inedito que nos 
ofereceu, escrito que "o batuque e dangado entre pais e filhos, 
mulheres e maridos, compadres e comadres". Mesmo, porem, acei- 
tando-se a primeira versao, nao se pode dizer que batuque seja 
danga erotica. Se de fato adquire progressivamente feigao de ba- 
canal, se o gesto da umbigada e francamente sugestivo de erotis- 
mo, os batuqueiros parecem inteiramente absorvidos na execugao 
dos passes e saracoteios, das umbigadas sempre simuladas, isto e, 
dadas sem que os corpos de fato se toquem. E' como se para cada 
um deles esses movimentos, que se repetem quase os mesmos, va- 
riando apenas em intensidade, em ardor, em tempo, constituissem 
uma finalidade em si, absorvendo e exgotando todas as energias, 
todas as forgas, todo o impulse fisico e psicologico do individuo. 

(4) Alfredo de Sarmento, op. cit., p. 126. 
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Lembre-se que a finalidade da danga nao figurada e originalmente 
— segundo depoimentos dos especialistas — provocar uma espe- 
cie de desencadeamento de todas as energias humanas, na bus- 
ca do extase. Foi o que bem expressou Mario de Andrade, quan- 
do estudando o desenvolvimento da musica brasileira disse que 
"com o Imperio o batuque mistico ja nao bastava mais para acal- 
mar o nativo consciente de sua terra e de sua independencia e 
com os interesses voltados para a posse do purgatorio". .. (5). 

Diz Sarmento que na Africa a festa do batuque "e mais ras- 
gada" por ocasiao do tambi ou lembamento (cerimonias nupciais) 
(6) — circunstancia que sugere carater eratico definido. Por 
outro lado, o mesmo autor observa que e "rara a noite em que, na 
mais insignificante sanzala, se nao reunem os negros e as negras, 
para se entregarem ao prazer de sua danga favorita, tendo por sala 
o largo mais espagoso da povoagao, e por iluminagao o brilho das 
estrelas ou a luz palida do luar" (7) . Na propria Africa, portan- 
to, o carater erotico habitualmente se diluia nessas noitadas de 
dangas em que "a toada era sempre a mesma e invariavel o estri- 
bilho que todos cantavam em coro, batendo as maos em cadencia 
e soltando de vez em quando gritos estridentes" (8). Transplan- 
tado com os africanos, o batuque veio desde o navio negreiro exer- 
cendo mais o papel de desencadeador de forgas comprimidas, uma 
como liberagao, para os bandos cativos, de sua consciencia de es- 
cravos e prisioneiros. E e justamente este desencadeamento, este 
"abandon©" mais ou menos completo do corpo a movimentos ritmi- 
cos, coletivos, continuados, que provoca sempre no espectador o 
significado de sensualidade. "Saracoteio infrene, contorsoes gro- 
tescas. . . lubrico, torpemente lascivo no rebolir dos quadris" — 
comentava Affonso A. de Freitas (9), no mesmo artigo em que 
antes afirmara: . . ."Os cantares dos pobres cativos, longe da ale- 
gria sincera e despreocupada nao exprimiam senao os queixumes 
da raga infeliz. . . nao eram senao a historia dolorosa de seus in- 
fortunios". E cita versos em lingua africana, que traduz por 

"Fomos tangidos como gado" (10). 

Pode-se, portanto, pensar que a interdigao de batucarem mae 
e filho, madrinha e afilhado, se e que existe, corresponde simples- 
mente a interdigoes do tipo do tabu sogra-genro, tao comum nas 

(5) Mario de Andrade — Musica do Brasil, p. 21. 
(6) Alfredo de Sarmento — op. cit., p. 126. 
(7) Alfredo de Sarmento, op. c/f.,'p. 126. 
( 8) Ibidem. 
(9) "Folgangas populares do Velho Sao Paulo", art. cit., 18. 

(10) Ibidem, p. 17. 
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chamadas sociedades primitivas. O mesmo se pode dizer do cos- 
tume de respeitar e obedecer, no batuque, aos mais velhos, a pon- 
to de serem os jovens retirados da danga, quando se entusiasmam 
demais ou de forma nao aprovada. 

Entre os comentarios ouvidos em Tiete, havia pros e contra 
o batuque. Para um barbeiro tietense, esta danga, ainda mais as- 
sim, no centro da cidade, era uma desmoralizagao. lam pensar 
que Tiete era atrasada, tinha so negro batuqueiro. E depois era 
uma coisa imoral, responsavel pela desgraga de muita pretinha. 

,1 

v<-' 
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t 

Tocadores de batuque e seus msrtumentos. 

Em compensagao, para os pretos de Tiete o batuque de 15 
de maio de 1943 ia certamente fi:ar como memoravel. O fato 
de terem vindo prcfessores e estudantes da Universidade para es- 
tuda-lo emprestava as suas habilidades um valor que eles mes- 
mos nunca tmham dado. Alias, o prof. Afonso Dias interpretava 
essa atitude afetiva; mais do que isso: estimulava-a e repetia sem- 
pre que "nao existe negro desentoado; negro e dangarino nato; e 
branco no batuque e interval© dissor.ante; nao entoa". 

Mas dizem em Tiete que muito branco toma parte neles e 
citam mesmo um chamado Ze Calcinha, batuqueiro branco, muito 
querido pelos colegas negros. 
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O vigario nao gostou e nao compreendeu como e que univer- 
sitarios podiam estimular um "divertimento dessa natureza" e ser 
causa do reaparecimento, na cidade, duma danga que pelo menos 
ali no centro havia muito tempo nao se via. 

Alias, as dangas africanas em geral e o batuque em particular 
isempre provocaram dessas reagoes. Conta Pereira da Costa que 
por volta de 1780 o Tribunal da Inquisigao de Lisboa recebeu de- 
nuncia contra as dangas africanas em Pernambuco, "por torpes e 
escandalosas aos preceitos religiosos". Mas a informagao do go- 
vernador distinguia entre essas dangas e as "que os pretos de 
Mina fazem as escondidas ou em casa, ou na roga, com uma pre- 
ta mestra, com altar de idolos, adorando bodes vivos e outros fei- 
tos de barro". Foi entao expedido as autoridades civis e religio- 
sas, "um aviso de Sua Majestade", pelo qual "as dangas dos pre- 
tos, ainda que pouco inocentes, podiam ser toleradas com o fim 
de evitar-se. . . outros males maiores". E quando posteriormente 
o comandante militar de Goiana tambem reclamou contra os ba- 
tuques no seu distfito, recebeu um oficio aconselhando-o a nao 
privar os negros "de semelhante fungao, porque para eles e o maior 
gosto que podem ter em todos os dias de sua escravidao" (11). 
Gonde se ve que ja nessa epoca a politica de colonizagao portu- 
guesa aplicava, nao se sabe com que grau de clarividencia, o pre- 
ceito de aproveitar, na assimilagao de elementos estranhos, os va- 
lores culturais que Ihes sao proprios. 

Em meados do seculo XIX podia observar-se em Campanha, 
provincia de Minas Gerais, reagao semelhante contra o batuque, 
"essencialmente lubrico e indecente. . . por isso mesmo uma dan- 
ga proibida e na qual nem mesmo os pobres dotados de um certo 
sentiment© de dignidade ou de bons costumes jamais se animavam 
a entrar". Sao comentarios de Francisco de Paula Ferreira de Re- 
zende (12), em que vituperava o batuque mas aceitava o "batu- 
quinho". Pela descrigao, esse batuquinho era tambem uma danga 
em roda, com um individuo no centro, saracoteando e tirando um 
par do sexo oposto para substitui-lo, sem umbigada. Uma especie 
de "miudinho" com que as quadrilhas dos saloes brasileiros co§tu- 
mavam terminar. Quanto ao batuque, e o mesmo batuquinho, 
"com esta diferenga que tudo nele e imenso e lubricamente exage- 
rado; e acabam afinal ou como por despedida ou paga do favor 
que mutuamente se fizeram, por uma umbigada que e dada de 
um certo jeito que estala com uma grande forga". . . No batuque 

(11) Pereira da Costa, op. cit., pp. 187-188. 
(12) Op cit., p. 187. 
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de Tiete, como fo descrito, a umbigada era de longe, nao estala- 
va; nem sequer esbarravam um no outro. 

Mas nem por ser proibido deixava o batuque de realizar-se 
na Campanha. E o autor conta o caso de um delegado que deci- 
dido a acabar de vez com esse divertimento, resolveu ir em pes- 
soa fazer a diligencia: foi encontrado, dia alto, a batucar furiosa- 
mente. . . (13) . 

-4 

Outro aspecto da Folia. 

O ponto de vista dos batuqueiros em relagao a decencia de 
sua danga e muito diferente, como seria de esperar-se. Dizem que 
negro tern medo de danga de baile; batuque nao da tempo para 

conversas, para sair complicacao". O mesmo apregoava um ano 
depois, no bairro de Vila Santa Maria, em Sao Paulo, o preto co- 
nhecido por "Gostozinho": "Batuque e danga de muito mais res- 
peito. No baile o cavalheiro agarra a dama pela cintura e se ela 
tiver marido ele pode nao gostar. No batuque nao, e so de longe, 
ninguem se toca". 

O batuque assistido em Tiete apresenta circunstancias intei- 
ramente peculiares, por ter sido especialmente organizado, bafeja- 
do pelo nteresse de universitarios e visando ostensivamente dar 
elevada ideia da capacidade artistica dos negros. Mas nem por is- 
so deixa de apresentar ao observador assunto para reflexao de or- 
dem sociologica. Com efeito, se so dispusessemos desta danga co- 
mo prisma pelo qual encarar Tiete, poderiamos atraves dela ava- 
liar o grau de solidariedade existente entre diversos grupos compo- 
nentes da comunidade. A festa de 15 de maio de 1943 repercutiu 

(13) Francisco de Paula Ferreira de Rezende — Minhas Recordages, pp. 188-189. 



em todos os elementos da sociedade tietense. A administragao po- 
litica participou, hospedando oficialmente os visitantes da Facul- 
dade, acompanhando-os e facilitando todas as informagoes, conce- 
dendo licenga para que a danga, sempre realizada fora do penme- 
tro urbano, se fizesse dentro mesmo da cidade. Profe'ssores, farm- 
lias de relevo, mogas tietenses, pessoas de "todas as camadas so- 
ciais", para usar a expressao estereotipada, nos acolheram, acom- 
panharam, fizeram as honras da casa. Os comentarios ouvidos mos- 
tram bem como os diversos grupos da comunidade vibraram em 
conjunto e se manifestaram nessa emergencia. Nem faltou a voz 
da Igreja, verberando o que Ihe parece restos de paganismo e oca- 
siao de imoralidade. 

Durante as dangas, as saudagoes dos batuqueiros as autorida- 
des, chamando ao prefeito simplesmente "Olegarinho", dum lado 
mostram o sentimento de hierarquia; mais que isso, sentimento de 
subordinagao ao senhor branco. Doutro lado revelam a existencia 
de contactos mtimos, primarios, entre administradores e adminis- 
trados. Todas as relagoes, ali, sao diretas — entre autoridades e 
povo, entre o vigario e seu rebanho, entre brancos e pretos. Tudo 
repassado da condescendencia afetuosa do senhor para com o es- 
cravo e da submissao do escravo para com o protetor. Alias, entre 
os batuqueiros velhos com quern falamos, esse sentimento de apego 
ao senhor manifestou-se em muitas circunstancias. Ouvimos posi- 
tivamente falar em "saudades" do tempo da escravidao. E era 
com autentico saudosismo que o carreirista Paulo Alves Lima, fi- 
Iho de escravos pertencentes a familia campineira de quern tomou 
o nome, falou do tempo em que na fazenda havia batuque todo 
sabado; e do tempo em que em Tiete nao faltava ocasiao para 
"folgar". 

Os antigos senhores tambem gostam de relembrar o tempo da 
escravatura. Os Camargo, considerados "protetores da negrada" 
continuam apadrinhando aquela gente toda. E o prefeito nao per- 
deu ocasiao de dizer, em conversa: "Meu pai tinha escravos mas 
nunca fez isto (dando um tapinha) neles. A unica coisa que fazia 
era ameagar — eu te vendo pra Campinas — porque em Campi- 
nas os escravos eram tratados com muito mais rigor. Mas nem 
esta ameaga ele executava". 

Entretanto fora em Campinas que vivera, escrava, a familia 
de Paulo, o que tinha saudade do tempo de batuque toda semana. 

So esta projegao da rede de relagoes sociais dentro da comu- 
nidade, permitida pelo batuque observado em Tiete, e significa- 
tiva. Ha todo um conjunto aparentemente contraditorio de rea- 
goes — oposigao religiosa, legal e cultural apresentada por alguns 



setores da populagao; comparecimento de grande numero de pes- 
soas que se reuniram para prestigiar a comunidade perante os vi- 
sitantes, mesmo quando discordando do valor do batuque; coor- 
denagao de esforgos de autoridades e simples cidadaos; oportuni- 
dade de expressao plena para os batuqueiros e seus afeigoados — 
con junto que pode ser usado como instrumento de analise sociolo- 
gica. Atraves dessa analise pode-se classificar Tiete (pelo menos 
numa hipotese de trabalho) como comunidade intermediaria en- 

tre a sociedade de folk propriamente dita (14) e a sociedade 
urbanizada. Tipo de comunidade onde as relacoes sao ainda, em 
sua maior parte, primarias e intimas, onde a tradigao exerce papel 
ccnsideravel, mas onde a homcgeneidade de "status", de ocupa- 
goes, crencas, comportamentos, fo quebrada e tendera a quebrar- 
se cada vez mais. 

E o que importa deixar consignado no momento, para conti- 
nuar mais tarde a analise da situagao social observada. 

(14) Cf. a respeito Robert Redfield, "Folk Soc:ety and Culture", The American Jour- 
nal of Sociology, XLV, N.0 5, 1940, pp. 731-742. Neste artigo o autor distingue 
as sociedades onde "aspectos caracteristicos da vida da cidade moderna estao com- 
binados com caracteristicas da vida da tribo primitive"; onde os individuos "vivem 
em termos de compreensoes comuns, arraigadas na tradi^ao e que chegaram a formar 
urna organiza^ao". Cf. tambem, do mesmo autor, The Folk Culture of Yucatan, 
The University of Chicago Press, 1941, principalmente cap. IX. Em O Negro 
no Braml, op. cit., Donald Pierson ("Um sistema de referenci pan o estudo dos 
contact os raciais e culturais") define folk culture como "a m®is isolada, mais ho- 
mogenea, menos move!, rural, primitiva e consagrada sociedade, cuj« organizagao 
e baseada em relacoes do "status", parentesco e la^os sociais intimos" (p. 78) . 

Cubicando a "criagao" que esta nos cercados. 



IV 

BATUQUE EM VILA SANTA MARIA 

Vila Santa Maria e um bairro da Casa Verde — distrito pau- 
listano instalado em 1930, sob o n.0 26. Contava, em 1934, 1.074 
habitantes e 240 predios, representando outros tantos domicilios. 
Em sen estudo sobre o elemento de cor na populagao de Sao Paulo, 
o Prof. Samuel Lowrie, baseado na distribuigao racial das criangas 
das escolas primarias e grupos escolares, levantou um mapa que 
mostra a maior ou menor concentragao dos elementos de origem 
africana nos diferentes distritos de Sao Paulo. Nesse mapa, Casa 
Verde fica justamente na faixa de maior concentragao da popula- 
gao de cor, ocupando o terceiro grau na ordem decrescente da es- 
cala organizada, isto e: de 10 a 14,99% de habitantes negros e 
mulatos (1) . 

O 13 de maio de 1944 foi festejado em Vila Santa Maria com 
um programa, senao organizado, pelo menos patrocinado pela Di- 
visao de Divertimentos Publicos do D. E. I. P. A ideia deste pa- 
trocinio nascera da informagao de um rapazola preto, servente da 
Divisao referida, que falara maravilhas dos festejos preparados para 
comemorar a data da aboligao. Dai decidir-se o D.E.I.P. a fil- 
mar as dangas anunciadas — Congadas e Batuque — e "encam- 
par" a festa, fazendo publicagoes e procurando chamar a atencao 
dos paulistanos. Apesar d&sse esforgo, porem, muito pequeno foi 
o numero dos que se interessaram. 

Quando chegamos ao bairro de Vila Santa Maria, estava ha- 
vendo reza no Cruzeiro — grande cruz de madeira pintada de pre- 
to, erguida sobre um alicerce retangular de cimento. Ao lado, um 
altar muito simples, sem imagens, enfeitado com latas de flores e 
folhas, enroladas em papel verde. Por toda iluminagao, uma 1am- 
pada eletrica pendente da cruz. No centro do altar, a bandeja de 
esmolas. 

Quern "puxa" a reza e o preto Chico Cuba, "que tambem re- 
comenda os mortos e e como padre". Tern uns 80 anos, e dono 
duma chacara, vende frutas e verduras. Alguem perguntou se era 
macumbeiro e ouviu uma resposta ofendida, dizendo que "ele e 

(1) Samuel H. Lowrie — "O elemento negro na populagao de Sao Paulo", art. cit., 
p. 56. 



— 60 — 

dos padres e penitente do Limao". Como o vigario do Limao so 
vai a Vila mensalmente, para dizer missa, Chico Cuba tem de fa- 
zer suas vezes quando e precise. 

Do lado esquerdo do altar, Chico Cuba canta, acompanhado 
por uma velha: 

Chegai, pccadora contrita, 
beijai a Santa Cruz, 
pedindo perdao ao bom Jesus. 

A "pecadora' deposita na bandeja sua esmola, ajoelha-se e 
volta para seu lugar, enquanto os demais cantam: 

Ninguem considera 
quem ha de morrer, 
nem quando sera, 
nem como ha de ser. 

A reza acaba com muitos vivas e a assistencia desce para ir 
esperar a congada. 

Ja no terreiro preparado para o batuque se acendera a fo 
gueira e ao seu calor temperam os atabaques. So que desta vez 
Ihes dao o nome de caxambus (2). 

Folia do Divino, levando comtda aos presos. 

Ao lado da fogueira, Angelo Martins, "seu criado, por apelido 
o Gostozinho, filho de Martins Pimenta Ribeiro, chamado o Gos- 
toso , perorava sobre a festa. Era para arranjar donatives e cons- 
truir uma igreja no Cruzeiro. A ideia tinha sido de seu compadre 
Augusto Correia Cruz, conhecido por Arruda, e do vendeiro Joao 
Cabral. Gostosinho conta que pela primeira vez estao fazendo ba- 
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tuque no bairro e que tinham convidado muita gente de fora. Diz 
que sua mae e sambista, como sambista tambem fora seu pai; ele, 
Gostosinho, prefere "Coco de rods, jogo bruto, mas que a gente so 
negaceia, faz que bate mas nao bate". E continua um pequeno dis- 
curso gabando as vantagens de todas estas dangas sobre as "dan- 
gas de baile". 

Deixamos o Gostosinho e logo encontramos o compadre Ar- 
ruda, isto e, Augusto Correia Cruz. Sua informagao e diferente: 
A festa nao e em beneficio de nada. E' que eles gostam de "for- 
ga". Sao gente do interior e gostam de batuque, que e a danga 
deles. Forque batuque nao e danga brasileira, e paulista. Princi- 
palmente de Campinas, Limeira, Atibaia e arredores. E se con- 
tinuassemos a ouvi-lo, certamente se langaria em plena apologia 
bairrista do batuque. 

Vai chegando gente, vai chegando gente, todos pretos, a nao 
ser o grupo que fora "estudar" a festa; e, mais tarde, diretores e 
filmadores do Deip. 

Ao lado da venda, que fica num largo, enfileiram-se cinco me- 
sinhas com sanduiches, bolinhos, cafe, quentao, pinga. Tudo ven- 
dido por pretos residentes no lugar. Dentro da venda o movimen- 
to e grande e o "compadre Arruda" aproveita o publico para fazsr 
um discufso patriotico, cheio de vivas. 

Quase onze boras, quando a "sessao foi aberta". E com gran- 
de surpresa para os que haviam assistido o batuque do ano ante- 
rior em Tiete, foi aberta pelo mesmo carreirista Paulo Alves, fesi- 
dente na capital, no bairro Jardim Paulistano. 

O desenrolar da danga se assemelhava ao do batuque tieten- 
se. Com a diferenga que em Vila Santa Maria as damas se apre- 
sentaram muito mais luxuosamente vestidas, algumas com turban- 
tes e saias de cetim, de cores vivas e variadas. Duas ou tres tra- 
ziam traje semelhante ao de baiana, com turbante, camisa branca 
caida ao ombro e saia rodada, de listas coloridas. E com a dife- 
renga que as cantigas eram muito menos vivas, o desafio quase 
nenhum, as umbigadas muito menos "tecnicas", se assim se pode 
dizer. Apesar da propaganda feita; apesar da animagao que se 
notava entre os pretos verbosos e discurseiros, de olhos ja atigados 
pelo quentao, nao se formou a atmosfera propicia aos batuques en- 
volventes, desses que atravessam a noite, numa exaltagao sempre 
crescente. A grande maioria se mostrava mais atraida pela venda, 
que pela roda de batuqueiras luxuosamente vestidas. Nao e para 
admirar que o vendeiro tivesse sido um dos promotores da festa. . . 

Infelizmente as imposigoes do sistema de transporte de Sao 
Paulo nao deixaram que se continuasse a observar. Era quase uma 
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hora da madrugada, quando pelo ultimo onibus deixamos o local, 
sem que na verdade a danga tivesse chegado a esquentar. Sentia- 
se que faltava em Vila Santa Maria a tradigao do batuque e a 
experiencia no "toque do tambu". O carreirista Paulo estava tris- 
te. Que diferenga do seu brilhante desafio em Tiete! So se con- 
solou com a promessa de que tentariamos arranjar-lhe licenga para 
um batuque bonito no Jardim America. 

E assim fiquei sabendo que em Sao Paulo se batucava em 
varios lugares. Em novembro de 1944 procurou-me Antonio Ru- 
fino, pintor de paredes, residente em Sao Paulo desde 1938, mas 
antigo morador de Tiete. Queria auxilio para obter do Deip| li- 
cenca para outro batuque em Vila Santa Maria, que prometia ser 
concorridissimo. 

Rufino e ainda batuqueiro principiante. Sabe tocar tambu 
"malema", mas esta praticando. Conhece 5 tambus em Sao Paulo: 
um chamado Ste leguas, pertencente a Seu Totico, inspetor de 
policia em Vila Santa Maria; outro no bairro da Penha, perten- 
cente a um preto conhecido por Charuto; mais um no bairro do 
Limao; um em Abissinia, lugar onde so moram pretos; e finalmen- 
te outro no Bexiga. Rufino tern 32 anos e se considera crianga 
para dirigir batuque. Sao os negros velhos que mandam, pelo res- 
peito que merecem e porque eles e que sabem. Batuque nao e 
pra mogo. 



V 

CONGADA 

De todas as dangas populares do Brasil, figuradas ou nao, sao 
as congadas — tambem chamadas congados, congos., ou cttcumbys 
— as mais bem estudadas e documentadas. Propondo-se, no 1.° 
Congresso Afrc-brasileiro, realizado em Recife em novembro de 
1934, o tema — Fizeram os negros teatro no Brasil? — Samuel 
Campelo conclui que sim, que os "negros, no Brasil, fizeram teatro 
a semelhanga dos autos Portugueses do seculo XVI e dos france- 
ses na Idade Media, nas festas de Natal a Reis"; e que "desses autos, 
alguns sao de origem puramente africana, como o das Congadas" (1). 

Se a primeira afirmativa encontra apoio nos fatos, pelo menos 
no sentido de representagao dramatica, com entrecho definido e 
ate mesmo autos escritos, a segunda e muito duvidosa. Que enten- 
dera Samuel Campelo por origem puramente africana? Quanto aos 
temas, Arthur Ramos analisou-os muito bem, discriminando cerimo- 
nias de coroamento dos antigos monarcas do Congo, lutas dessas mo- 
narquias entre si, lutas contra o colono invasor e varies episodios 
historicos, com trocas de embaixadas, oraculos de feiticeiros, etc. 
(2) . Ora, os reis do Congo desde fins do seculo XV prestavam vas- 
salagem a Portugal, o que foi ratificado por volta de 1570, depois 
de invadido o reino pelos Jaga. E chegaram a fazer de "sua corte 
uma copia informe da de Lisboa", sendo o rei servido por "condes e 
marqueses negros, cujo trajo ostenta galas grosseiramente imitadas das 
da Europa" (3) . provavel, portanto, que o costume importado pa- 
ra o Brasil, de coroar e festejar o rei do Congo, ja viesse misturado 
de elementos Portugueses. 

Quanto a musica, "nada nos permite garantir qualquer tradi- 
gao africana pura. . . e se sao freqiientes nela os ducumentos espe- 
cificamente afro-brasileiros, chega mesmo a conter pegas da mais 
Integra tradigao europeia, recordando especialmente a melodia da 
planlce portuguesa". o que nos diz Mario de Andrade, em seu 
completissimo estudo sobre os Congos. 

Os mais antigos autos conhecidos mostram ja a intercalagao 
de palavras portuguesas entre as africanas, como descreve Mello 

(1) Samuel Campelo, em Novos Estudos Airo-brasileiros (Segundo tomo), p. 242. 
(2) Arthur Ramos — O Folk-Lore negro do Brasil, pp. 56-57. 
(3) Augusto Wahlen, op. at. Cf. tambem Alfredo de Sarmento, Os Sertoes d'Africa. 
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Moraes Filho. Os de Goiana, citados por Pereira da Costa e que 
alias Ihe parecem incompletos, sao escritos em lingua africana e por- 
tuguesa. Infelizmente nenhum desses autores menciona a data dos 
autos ou da representagao. Em todo caso, parece que se ficara mais 
fiel ao folclore dizendo que a congada, como danga dramatica, e 
tradigao essencialmente afro-brasileira, isto e, "mistura de tradigoes 
africanas com elementos de bailados e representa^oes luso-espanho- 
las" — na definigao de Oneyda Alvarenga, em Comentarios a al- 
guns cantos e dangas do Brasil. 

Nas congadas se integraram tres elementos, ou melhor, tres 
episodios, que a principio constituiam comemoragoes separadas: 

A coroa^ao dos reis do Congo; 
o bailado dos Congos, ou Cucumbys; 
a embaixada da rainha Ginga. 

A noticia mais remota sobre a eleigao de um rei do Congo em 
Pernambuco, diz Pereira da Costa, e a referencia existente num ve- 
Iho compromisso da irmandade de N. S. do Rosario, da vila de 
Iguarassu, datado de 1706 (4). No Rio de Janeiro, trazia a data 
de 3 de dezembro de 1748 uma petigao assinada (com a assinatura 
em cruz dos analfabetos) pelo "Imperador, o Rei, a Rainha e mais 
adeptos da nagao do Santo Rei Baltazar", pedindo ao desembar- 
gador Ouvidor Geral licenga para tirar suas esmolas por "meio de 
danga e brinquedos", em beneficio do Santo; e tambem para nesse 
dia "coroar para rei da nagao Rebolo a Antonio, famulo do Ilmo. 
e Exmo. Sr. Vice-Rei". . . Obtida a licenga, os bandos de pretos 
percorriam a cidade e as fazendas, dangando e cantando, angariando 
esmolas e donatives para sua irmandade. A coroagao se fazia sole- 
nemente na Igreja da Lampadosa, que ainda tern no seu Arquivo o 
"Termo da coroagao do Rei e Rainha da nagao Cabunda" — Caeta- 
no Lopes dos Santos e Maria Joaquina — eleitos pela sua nagao. 
Este termo esta assinado pelo Padre Thomaz Joaquim de Mello, 
capelao da irmandade (5) . 

Por mais que se diga que eram reis de brinquedo, nem por isso 
deixavam de ter verdadeira influencia entre os que os elegiam; e 
a tradigao conservou o nome de alguns que por um ou outro motive 
se salientaram. Se a parte legal, formalmente expressa nas licen- 
gas expedidas pelas autoridades civis e no beneplacito das autori- 
dades religiosas, era ou pretendia ser farsa de boa politica coloni- 
zadora, a ascendencia do rei eleito era fato; mais ou menos intensa, 
mais ou menos duradoura, mas real. E o costume se prolongou pelo 

(4) Pereira da Costa, op. cit., p. 215. 
(5) Mello Moraes Filho, op. cit., pp. 367-373. 
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seculo XIX a dentro, ate meados desse seculo, diz Pereira da Costa 
<6). 

O bailado dos Cucumbys, que Mello Moraes Filho descreve 
(7) como parte integrante das cerimonias funebres por ocasiao d© 
falecimento, no Brasil, de filhos de reis africanos, parece querer re- 
produzir a vida dos pnncipes na Africa. Comega com a refeigfio de 
cucumbe, que marcava para os congos e munhaabanas a circuncisao 
de seus filhos. O prestito, formado para levar a rainha os novos vas- 
salos, e atacado por inimigos, sendo morto o principe, ou mameto, 
filho do rei. Ao saber da morte do filho, a rainha chama o feiticei- 
ro, ou quimhoto, e impoe-lhe sob pena de morte que ressuscite o ma- 
meto. Aos passes magicos do quimboto o menino se reanima e o 
cortejo celebra estridentemente essa ressurreigao, cantando 

"Em louvor da pureza 
da Virgem Maria, 
Ela esta no ceu, 
na terra nos guia". 

Nesse entrecho se ve resumido um con junto de crengas afro-bra- 
sileiras Ja amalgamadas; o rito da iniciagao, o papel do medico-fei- 
ticeiro, a importancia do principe e da rainha, o louvor a Nossa Se- 
nhora. 

Coreto para o leilao de "prendas". 

O terceiro elemento formador das congadas e a comemoragao 
das proezas da rainha Ginga, a celebre embaixatriz africana junto 

(6) Pereira da Costa, op. cit., p. 216. 
(7) Lend as e Tradigoes Brasileiras, pp. 155 e seguintes. 
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ao governador Joao Correia de Souza, em 1621. Descendente dos 
ferozes Ja£a, a princesa Ginga desde menina acompanhava as ex- 
pedigoes guerreiras e se distinguia por sua combatividade. E' facil 
imaginar seu odio contra o irmao Gola Bandi, prmcipe herdeiro, 
que para assegurar-se o trono mandou matar o sobrinho, filho de Gin- 
ga, seu possivel concorrente. Por morte do rei, Ginga tentou em vao 
uma revolta contra Gola Bandi. E mais tarde, quando Gola Bandi 
foi vencido pelos Portugueses, a princesa aceitou o encargo de em- 
baixatriz de paz junto ao governo de Joao Correia de Souza. Poucas 
embaixadas terao sido mais impressionantes e melhor sucedidas que 
a dessa estranha princesa negra: batizada na religiao catolica co- 
mo Ana de Souza, chegou a decidir ao batismo o proprio irmao. 
Mas na primeira oportunidade esqueceu sua cristianizagao, vingou a 
morte do filho envenenando Gola Bandi e fez-se aclamar soberana. 
Depois de reinar trinta anos "gingamente", combatendo os Portu- 
gueses e, praticando os costumes africanos, voltou a ser Ana de 
Souza; morreu crista, em 1681 (8). Dizem que o nome de Zingas, 
ou Gingas, dado aos habitantes do reino de Mattemba, vem dessa 
rainha, tambem conhecida pelo nome de Zinga (9). 

Assim, em sua forma final e completa, as congadas apresenta- 
ram todos estes elementos, distribuidos em duas partes: o cortejo 
real, que percorria as ruas, dan^ando e cantando em frente as igre- 
jas e diante das pessoas gradas, ou, segundo outras variantes, se en- 
tregando a "evolu56es,, em local determinado. E a parte prbpria- 
mente figurada, representando a embaixada da rainha Ginga, de mis- 
tura com o prestito do mameto, ataque de inimigos, intervengao do 
quimboto e ressurreigao do principe. Em suas formas locais e com o 
decorrer do tempo, as congadas foram naturalmente perdendo alguns 
de seus tragos e adquirindo outros. Parece, porem, que mais perde- 
ram que adquiriram. Nas do Estado de Sao Paulo, por exemplo, 
nao se encontra a menor alusao a rainha Ginga. E a significagao 
de "embaixada" e completamente outra. Nas congadas de Formo- 
sa (ilha de Sao Sebastiao), embaixadas sao especies de alocugoes 
em verso que os "congos do rei" dirigem ao monarca. Ha duas or- 
dens de congos: os do reis e os do embaixador, Os primeiros gozam 
de maior preatigio, justamente por essa obrigagao de desfilar dian- 
te do rei e dizer suas "embaixadas". Um exemplo dessas alocugoes: 

Qucremos saber das noticia 
que seran dadas. 
Con todos meus prazer 
Que direi esta embaixada. 

(8) Kstc ligeirissimo resume e baseado em Alfredo de Sarmento, op. cit., pp. 193-96. 
(9) Augusto Wahlen, op. cit. 
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Numa destas manhan de veran 
Na pra^a donde habitamos 
Yimos Sao Benedito 
No seu andor passeando. 

Parecia que nos mostrava, 
Uns dos caminho principal. 
Com a religiao catolica, 
Brilhava no sen olhar, 

£stes versos, reproduzidos duma copia a maquina, sao da au- 
toria do atual rei do Congo, de Formosa. 

Os personagens classicos das congadas sao: O rei e o principe 
herdeiro, respectivamente chamados D. Henrique Cariongo e Prin- 
cipe Sueno, por Mario de Andrade e Gustavo Barroso. para Pereira 
da Costa Filho o principe e o mameto. Sao ainda personagens es-^ 
senciais: o secretario (secretario de saula, na versao de Pereira da 
Costa); o embaixador de Loanda, ou da rainha Ginga; o feiticeiro. 
Note-se que na descrigao de Luiz Edmundo o feiticeiro e "um cabo- 
clo de olhos tragicos, vestido de cacique,, — o que indica a mistura 
com elementos indigenas. 

Os comparsas variam. Ora se menciona um general (Mario 
de Andrade), ora capataz (Pereira da Costa e Luiz Edmundo); ora 
apenas oficiais do Congo e de Loanda (Gustavo Barroso). Quan- 
to ao desenrolar da representagao, as cantigas, a coreografia, a 
musica, existe sempre um sem numero de variantes, tudo ja bem 
estudado e descrito por especialistas no assunto (10) . 

A respeito da distribuigao das congadas pelo Brasil, nada se sa- 
be com exatidao; sabe-se apenas que se espalharam pelo pais in- 
teiro, havendo descrigoes referentes ao nordeste, ao Rio de Janeiro, 
Minas, Goias, Sao Paulo. Neste Estado, o mapa da Sociedade de 
Etnografia e Folclore mostra, para congada, distribuigao muito me- 
nor que a do batuque. Sua zona mais intensa, no chamado "norte 
de Sao Paulo" sugere que o contagio cultural tenha vindo do Estado 
do Rio. Alias, a distribuigao no Estado de Sao Paulo, considerada 
isoladamente, com sua maior concentragao a leste, rareando em to- 
das as outras diregoes, sugere ainda que Sao Paulo e marginal em 
relagao as congadas. O que nao impede que haja algumas tradicio- 
nalmente celebradas e celebres, como as de Sao Sebastiao e Atibaia, 
por exemplo. Numa lista organizada pelo D. E. I. P., figuram, 
alem dessas, as que se realizam em; Socorro, Aparecida do Norte, 

(10) Cf., por exemplo: Mario de Andrade — "Os Congos", op. cit.; Gustavo Barroso 
— Ao som da viola (Rio, 1921); Arthur Ramos, op. cit.; Luis Edmundo — O Rio 
de Janeiro no tempo dos Vice-Reis (Rio, 1932); Pereira da Costa, op. ait.; Renato 
de Almeida — Historia da Musica Brasiteira (2a. ed., Rio, 1942); A. Americano 
do Brasil — Cancioneiro de Trovas do Brasil Central (Sao Paulo, 1925) e tanots 
outros. 
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Xiririca, Santo Antonio de Alegria, Piracaia. Com excegao da pri- 
meira localidade, nas outras a representagao e muito pobre e os 
"grupos estao desorganizados" (sic) . Em Salto Grande, desde 1940 
nao se vem congadas; e em Pedregulho o D. E. I. P. esta tentando 
faze-las reviver (11). 

Tive ainda noticia de congada realizada em Sorocaba em 1940, 
em Taubate em 1942; e em Rio Preto, nos ultimos tempos, a pre- 
feitura municipal faz constar do programa de festejos, para come- 
morar o aniversario de fundagao da cidade, dangas populares e conga- 
das. Com essa finalidade reune elementos de cidades vizinhas e da 
Baixa Paulista. Em compensagao, ha congadas tradicionais que 
vao desaparecendo, proibidas pela Igreja. As de Mogi das Cruzes, 
por exemplo, por oposigao do vigario. Com elas tambem desapare- 
ceram da cidade as cavalhadas, folias do Divino e a cerimonia da 
"entrada da lenha" (12). 

Os Congos, Congados, ou Congadas, tern sido classificados no 
ciclo de Natal. Em Atibaia de fato se realizam nessa epoca; mas 
em Sao Sebastiao a data era 3 de fevereiro, no dia seguinte ao da 
festa da padroeira, Nossa Senhora da Ajuda. Depois passou a ser 
no dia 3 de abril e ultimamente foi transferida para o mes de maio, 
sem dia fixo, mas de preferencia num sabado. E sempre em festa de- 
dicada a Sao Benedito. No dizer dos proprios habitantes, "sem des- 
fazer nos outros santos", e a festa mais bonita da cidade. £ tambem 
acontecimento muito significativo da religiosidade da populagao, que 
nesse dia "paga suas promessas" e agradece os beneficios recebidos. 
Por isso mesmo, como acentou um dos congos, "nao e festa de folia, 
mas de devogao". Tanto assim, que ha missa especial e os congos 
comungam vestidos a carater. 

O unico cargo hereditario, em Sao Sebastiao, e o do rei, here- 
ditariedade que se prende diretamente a epoca da escravidao. O 
rei do Congo Paulino da Silva, falecido em 1935, era filho duma 
escrava alforriada pela senhora, apiedada por um acidente que a 
africana sofrera. Seus dois filhos tambem foram libertcs, mas cria- 
dcs na casa da Sinha. Paulino sucedeu ao sogro, como rei do Congo; 
e ao morrer, em 1935, foi substituido pelo filho. E agora dizem que 
as congadas estao em decadencia, porque o novo rei nao "e tao in- 
fluido com o pai". O rei Paulino exerceu grande influencia no bair- 
ro onde vivia a fazenda do Pereque. E seu prestigio passou para a 
familia, que e a encarregada de hospedar o frade em suas visitas ao 
bairro e tern sempre parte ativa na organizagao das festas religiosas, 
nos ensaios da representagao e dos canticos. Brancos e pretos to- 

ol) Estas informa^oes do DEIP nos foram gentilmente transmitidas por Oneyda Al- 
varenga. 

(12) Informa^oes que teve a gcntileza de prestar o Sr. Osvaldo Elias. 
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mam a bengao a mulher e a mae do "rei". A ilha inteira participa 
da festa, reunindo-se habitantes de nucleos diversos e distantes; e 
embora a ascendencia e a diregao pertenga a pretos, nao se pode di- 
zer que seja festa de pretos. Mesmo as familias descendentes de an- 
tigos proprietaries de fazendas tomam parte na comemoragao e fi- 
guram como "festeiros da igreja", isto e, tern a seu cargo a parte pro- 
priamente religiosa e liturgica da comemoragao. De vez em quando, 
se o entusiasmo pela congada arrefece, algumas mulheres, sobretudo 
pertencentes ou aliadas a familia do rei e dos congos, tern sonhos 
significativos, aparecendo-lhes Sao Benedito, magoado com a mu- 
tilagao dos festejos. Ou entao vem o rei morto, desassocegado com 
a quebra da tradigao, pois antes de morrer pedira que nunca aban- 
donassem a congada. 

Outrora os senhores fomeciam aos escravos os trajes para a dan- 
ga. Hoje sao os proprios congos que as compram e sao as mulheres 
de suas respectivas familias que as confeccionam. Mas as familias 
abastadas ainda emprestam joias de ouro para adornar a coroa real 
e enfeites que os congos ostentam nos chapeus. Cada figurante tern 
sua espada, provinda da Guarda Nacional e transmitida por heranga 
ou compra. Como instrumentos usam 2 atabaques, de tamanhos 
diferentes e uma marimba de cabaga. Tudo isto e guardado na casa 
do rei, juntamente com o estandarte de Sao Benedito (13). 

Em 1941 a congada de Sao Sebastiao foi filmada pelo D. E. I. P., 
que promoveu tambem sua ida para Jacarei, a fim de figurar na festa 
do Divino. 

(13) Todas as infornna^des referentes a congada em Formosa, ilha de Sao Sebastiao, sao 
devidas a gentileza de Gioconda Mussolini, que as colheu no local. 





VI 

CONGADA EM VILA SANTA MARIA, 
MUNICIPIO DE SAO PAULO 

Do programa da festa comemorativa do 13 de maio de 1944, 
patrocinada pelo D.E.I.P., constava uma congada, que de fato 
apareceu pelas 9 horas da noite. Nao vinha completa, pois segun- 
do nos informaram o cortejo se compunha de 40 pessoas e apenas 
vieram 20: o rei, o pnncipe, o secretario, o embaixador,, 12 congos 
e os tocadores: 2 violas, dois adufos, 2 chocalhos. Entre os congos 
havia um general, um capitao, um cabo da guarda, urn alferes da 

bandeira; mas alguns dos presentes chamavam o general e o ca- 
pita© de "contra-reis". Cinco dos figurantes eram criangas, sendo 
duas meninas: uma fazendo de principe e outra de alferes da ban- 
deira. Ambas caboclas claras. 

Nenhuma uniformidade no traje, a nao ser calgas brancas e 
''chapeu de Sao Benedito", batido na frente. O rei trazia tunica 
vermelha e capa azul com debrum prateado; sobre o lengo azul 
que Ihe envolvia a cabega, uma coroa tambem azul, com fios pra- 
teados. O embaixador ostentava manto verde e o secretario, uni- 

Sfo BBfEDlTO 

BAIRRO DO UHftO 

o 
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forme rosa. As roupas provavelmente representavam uniformes 
de soldados do Congo, mas davam ideia de pijamas, sobre os quais 
duas fitas, uma vermelha, outra verde, se cruzavam na frente; cin- 
turao tambem de fita. As fitas, disseram — representam Sao Be- 
nedito quando andava no Congo (sic) . 

A frente do cortejo, carregado pelo alferes da bandeira, vem 
o estandarte de Sao Benedito, com a imagem do santo destancan- 
do-se em fundo branco, cercado duma barra azul. Traz, na barra, 
os disticos: 

Chegados ao local reservado para sua representagao — sim- 
ples espago livre, sem nenhuma cerca ou limite — o rei passa a 
ocupar o lugar da frente, vindo logo atras o alferes da bandeira e 
o principe. De cada lado, distribuidos em filas, os congas. Entre 
as alas, atras do estandarte, os violeiros; mais atras, os adufos e 
chocalhos. 

O rei da ao ouvido do general, ou "contra-rei", uma ordem que 
tambem e cochichada ao capitao. Dai em diante as ordens sao da- 
das pelo apito do rei. 

Cantam a primeira cantiga: 

Guerra, mais guerra, 
que vem do mar, 
Sao Benedito de Portugal 
A virge do Rosario 
ha de valer 
nessa hora que nos combater. 

A cantiga se repete indefinidamente, enquanto os congos cru- 
zam seus espadins e simulam combate. O principe e o porta-ban- 
deira ficam no mesmo lugar, mas pulando ao compasso da musica, 
executando o que designaram como "puladinho do Congo ou pi- 
cadinho do Congo". O rei, tambem sempre no mesmo lugar, exe- 
cuta um passo mais complicado, cruzando e descruzando as pernas, 
alternando-as, uma para a frente, outra para tras. 

Essa primeira cantiga acompanhada de danga dura segura- 
mente uns 10 minutos. Ao apito do rei faz-se uma pausa. Novo 
cochicho, novo apito, nova cantiga: 

Era meia noite, 
eu estava durmino, 
e sonhava com o Sinhor menino; 
e levaram ele todo arrastado 
na rua da amargura, crucificado. 
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Sinhora da Aparecida, 
auee, aua! 

tudo dia eu vejo ela. 
Ela esta no mundo intero, 
num faiz farta na capela. 

Na escadaria da Igreja de Sao Luis do Paraitinga, em dia de Festa do Divino, -1944- 

Enquanto esta ultima quadra e repetida tambem indefinida- 
mente, as filas de congos fazem uma contra-marclia, dao a volta si. ' 

espago que ocupam, tendo por centre o estanciarte (o principe e o 
porta-bandeira continuam seu "picadinho intermina e ocupam 
novamente as antigas posigoes; executam entao passos variados, c i- 
da qual dando impres^ao de estar seguinao sua propri; 1 sia. 
O passo mais comum e dar um quarto de volta para ah..-, 
para a esquerda, batendo o pe no chao ao fim desse quarto lea. 
Os mais ousados ou entusiasmados entremeiam seus passos com uma 
ajoelhada. 

Os filmadores do D.E.I.P., a seus postos desde a entrada 
do cortejo, de vez em quando intervem e mandam parar, a fim 
de focalizar, concertar alguma lampacia desarranjada, 1 qu 
outra circunstancia dessa natureza. Quando a ng 1 - mega, 
parece cada vez mais indecisa. 

Continuam, agora com outro violeiro dirtgindo a cantiga: 

Vamos festeja com gosto 
o rosario de Maria; 
6 sinhor Sao Benedito, ai, ai! 
hoje e o nosso dia. 
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Irmandade de Sao Benedito, 
e de nossa sinhora da Concei^ao! 
O nosso bataiao, 
perparado de fita pra Nosso Sinhor. 

Repetem a figura de bater com os espadins. E assim conti- 
nuam, variando a musica a cada cantiga. Finalmente o rei "da a 
embaixada". Mas os filmadores do D.E.I.P- acham que esta 
ficando tarde. Ainda querem filmar o batuque e ir-se embora. 
E ordenam pelo alti-falante: "Senhores da congada, retirem-se, 
que vamos filmar o batuque!" Ordem que teve de ser repetida, e 
com enfase, para ser obedecida. Nao e possivel imaginar-se fisio- 
nomia de maior desconsolo que a do rei, ao ter sua embaixada in- 
terrompida antes de comegar. Os congos saem vagarosamente, si- 
lenciosamente, e somem todos da festa. 

Dir-se-a que este grotesco arremedo de congada nao mere- 
cia ser descrito. Mas justamente o que tern importancia, neste ca- 
so, e verificar como apesar da pobreza material, musical e poetica 
do cortejo e das cantigas, ha uma tradigao que persiste, quando 
parece que todo o significado das dangas e da coroagao do rei do 
Congo ja desapareceu. Que resta, na representagao aqui descrita, 
da lingua, das crengas, dos costumes africanos que deram origem 
as congadas? Duas exclamagoes — aue, aua — o nome de Congo 
e alguns figurantes. O que perdura mais nitidamente e a aderen- 
cia a religiosidade catolica e ao culto aos patronos dos negros — 
Sao Benedito e N .S. do Rosario. E' verdade que nao se assistiu 
a embaixada. Mas o cortejo ja dera ideia do empobrecimento ge- 
ral do desfile. Nao obstante, ha todo um grupo que se reune, en- 
saia, confecciona roupas, desloca-se de um bairro para outro e en- 
frenta a objetiva do D.E.I.P., para comemorar uma data, ou me- 
Ihor, para ter oportunidade de congar! Deve existir, independente 
da fidelidade as formas exteriores e da consciencia dos seus moti- 
ves, alguma forga bastante intensa para manter esses costumes. 
Vem a proposito relembrar aqui a observagao de Durkheim, rela- 
tiva a celebragao de cerimonias rituais que se "propoem unica- 
mente despertar certas ideias e certos sentimentos, ligar o presen- 
te ao passado, o individuo a coletividade" (1). E' a tradigao: "coi- 
sa social por excelencia", "celebrada para ficar fiel ao passado, pa- 
ra conservar a coletividade sua fisionomia moral" (2). 

* 
* * 

(1) E. Durkheim — Les formes elementaires de la vie retigieuse, p. 541. 
(2) Ibidem, p. 530. 



E se quisermos interpretar a situagao social vista em Vila 
Santa Maria, atraves do batuque e da congada ali assistidos, a 
primeira impressao e a de que nao existe ainda, ou que ja deixou 
de existir, entne os habitantes do bairro, solidariedade intensa. A 
indecisao, a ausencia de apoio que os figurantes encontraram pa- 
ra desenrolar seu programa, mostram como Ihes falta o sentimen- 
to de estarem dirigidos e protegidos por algum poder organizado. 
Nem a preocupagao dos tietenses em fazer que os visitantes fi- 
cassem a vontade e ocupassem os primeiros lugares, nem partici- 
pagao geral, como figurantes ou como espectadores interessadps. 
Nada que de longe sequer lembrasse aquela harmonia de interes- 
ses que na ilha de Sao Sebastiao congrega a comunidade na festa 
de Sao Benedito: de um lado os festeiros da igreja, doutro lado 
os festeiros da rua, todos cooperando, todos interessados "na festa 
mais bonita da ilha", baseada num con junto de crenpas bem diver- 
sas. Em Vila Santa Maria, frouxidao de interesse comum. No en- 
tanto, os presentes nessa noite eram na quase totalidade pretos; 
homogeneidade de cor e talvez homogeneidade de "cultura", pois 
muitas daquelas pessoas declararam terem sido habitantes de co- 
munidades rurais em Campinas, Amparo, Atibaia, Tiete, antes de 
residirem em Sao Paulo. Eram, porem, demasiadamente novos 
nesse ambiente e ainda Ihes faltavam relagoes intensas e conti- 
nuas. Por outras palavras: faltava-lhes tradigao. 





VII 

MOQAMBIQUE 

Vinha de longe, das tradigoes lusitanas, o costume de agrega- 
rem-se celebragoes profanas as cerimonias catolicas, especialmente 
por ocasiao das procissoes. Durante toda a epoca setecentista, quan- 
do em Sao Paulo as festas religiosas constituiam a unica modalida- 
de de vida social, pelo menos para as mulheres, as procissoes se 
juntavam "grandes bandos mascarados, musicos e bailarinos que 
com as posturas lubricas perturbavam inteiramente a ordem da san- 
ta cerimonia" (1) . Em Minas Gerais, no seculo XVIII, as aparato- 
sas procissoes descritas no Triurdo Eucaristico — folheto que Si- 
mao Fererira Machado editou em Lisboa, em 1734, e que Gastao 
Penalva transcreve em O Aleijadinho de Vila Rica (2), — mostram 
como nesse periodo, a, exibigao do esplendor e do luxo religioso, se 
associavam comemoragoes absolutamente profanas. Do cortejo em 
que figuravam os mais venerados simbolos cristaos, participavam 
tambem figuras mitologicas, "Deuses da cega gentilidade, rodeados 
de uma turba de alemaes e castelhanos, caiapos e negros congos", 
contorcendo-se nos "esgares e piruetas de uma coreografia selvatica 
e extravagantissima com pretensoes a reprodugao das valsas, fan- 
dangos, batuques, caxambus e outras dangas caracteristicas de tais 
nagoes" (3). 

Assim se tornou costumeiro acompanharem as procissoes ban- 
dos de negros, que se organizavam sob o nome de suas respectivas 
nagoes, envergando trajes proprios, cantando cantigas por eles inven- 
tadas e ensaiadas, dangando numa coreografia que talvez relem- 
brasse dangas africanas, mas que surgia da mistura de represen- 
tagoes dramaticas de origem diversa. Assim, congos e mogambi- 
ques figuraram nas procissoes e mais tarde, quando as autoridades 
eclesiasticas os exilaram dos cortejos religiosos, passaram a exibir- 
se a parte, mas aproveitando as festas da Igreja, quando havia folga 
para todos. Hoje, mesmo este costume vai desaparecendo; a Igreja 
nao se contenta em proibir que mogambiques e congos acompa- 
nhem as procissoes, mas em muitos lugares proibem sua realizagao 

(1) Affonso de E. Taunay — Sob El-Rey Nosso Senhor (Sao Paulo, 1923, p. 343). 
(2) Paginas 126-151. 
(3) A. E. Taunay, op. cit., p. 344. 
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nos mesmos dias das festas religiosas e pregam insistentemente con- 
tra o costume, em qualquer epoca. E' o que acontece, por exemplo, 
com as congadas em Mogi Mirim e com o samba rural em Pira- 
pora (4) . 

Mcqambique nao e auto, nem representagao dramatica, mas 
bailado, ou antes, desfile com cantigas e algumas dangas. Conhe- 
cem-no em Sao Paulo, Minas e no Brasil central em geral (5) mas 
parece que sua terra de elei^ao foi a provincia mineira, a Vila Rica 
do seculo XVIII, onde no auge da exploragao das minas e de ri- 
queza o celebre rei do Congo, Chico Rei, fora parar (6) . Os escra- 
vos empregados na mineragao levaram consigo o mogambique, dan- 
^ado ao som de pandeiros e adufos e tendo como figuras coreogra- 
ficas principais o batuquinho, o banze de cuia, o jacunde (7) . 

Em Minas, conta Joao Dornas Filho que em epocas variaveis 
conforme o lugar, ainda se realizam reisados ou congadas, com reis 
negros perpetuos, hereditarios, por ocasiao das festas em honra de 
N. S. do Rosario. Em Itauna se comega por uma ladainha, seguin- 
do-se o desfile, indo os reis sob o palio e com guarda de honra, De- 
pois vem a danga, executada por dois "ternos" (8), isto e, bandos: 
os con^os, de "status" social mais elevado, contando pretos de pres- 
tigio, mulatos e quase brancos; e os mogambiques, de "status" pie- 
be u, constituindo a parte menos dassificada do cortejo, desprovida 
de organizagao militar. Trazem calgao branco com galoes, saiote 
branco enfeitado de fitas, capacete com espelho e vem descal- 
gos. "Dangam embolados num so grupo e sua danga e mais bar- 
bara do que a dos congos. Pulam, agacham-se, rebolam, sacodem-se 
em trismos endemoniados e cantam quase sempre em dialeto " (9). 

Muito diferente, portanto, da coreografia variada que des- 
creve Americano do Brazil, e mesmo das referencias de Mario de An- 
drade, para quern "em certos mogambiques regionais. . . em Santa 
Isabel e outro nas proximidades de Sao Luis do Paraitinga a influen- 
cia da quadrilha burguesa parece muito possivel" (10). Sao evo- 
lugoes diversas, cada uma delas precedida dum canto preparatorio, 
sem danga nem instrumento, sempre de carater e texto religioso (11). 

(4) Cf. Mario Wagner — "A Festa de Bom Jesus de Pirapora", em Rev. do Arq. 
Municipal, vol. XLI, p. 30. 

(5) Cf., por exemplo: Renato de Almeida, op. cit.; Mario de Andrade, "O Samba 
rural paulista", em Rev. do Arq. Municipal, vol. XLl; A. Americano do Brazil 
— Cancioneiro de Trovas do Brasil Central (Sao Paulo, 1925) . 

(6) Gastio Penalva, O Aleijadinho de Vila Rica (Rio, 1933), p. 426. 
(7) A. Americano do Brazil, op. cit., p. 268. 
(8) Sobre a significa^ao de femo e rancho, como grupos de dan^arinos, vide, entre ou- 

tros: Manoel Querino — Costumes africanos no Brasil (Rio, 1938), p. 250 e se- 
guintes; Renato de Almeida, op. cit., p. 237 e seguintes. 

(9) Joao Domas Filho —■ A influencia social do Negro Brasileiro (Cole?ao Caderno 
Azul), 1943, p. 18 e seguintes. 

(10) "Samba rural paulista", p. 64, em nota de rodape. 
(11) Ibidem, p. 56. 
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Em Muzambinho Estado de Minas Gerais em fins de seculo 
passado e principios deste os "ranches" de mogambiques eram acom- 
panhamento tradicional das congadas (12). E no Estado de Sao 
Paulo ainda se assiste a mogambiques isolados como uma especie 
de passeata figurada. Mario de Andrade refere um que viu em 
1933 em Santa Isabel; outro filmado pela Discoteca Municipal,, 
em Mogi das Cruzes, em 1936 (13). Para a festa de Sao Jose, a 
realizar-se em 19 de margo de 1945, esta em prepare um mogambi- 
que em Cunha (14). 

("12) Conforme teve a gentileza de informer Oneyda Alvarenga, diretora da Discoteca- 
Municipal. 

(13) Mario de Andrade, art. cit., p. 56. 
(14) Informacao do Prof. Emilio Willerre, que esteve recentemente estudando essa 

comunidade. 





VIII 

MOQAMBIQUE EM SAO LUIS DO PARAITINGA 

Havia 18 anos que a festa do Divino, proibida pelo bispo de 
Taubate, nao se realizava na cidade de Sao Luis do Paraitinga — 
situada a meio caminho entre Taubate e Ubatuba e guardando ain- 
da, em sua arquitetura, fisionomia bem colonial. Em 1943 o bispo 
novo restaurou a permissao e o municipio todo celebrou com muita 
pompa e animagao os festejos de que fora privado durante tanto 
tempo. Os de 1944 ja nao tiveram o mesmo espledor. Diziam uns 
que o festeiro de 1943 tinha sido o prefeito e ninguem podia mesmo 
competir com ele; diziam outros que era crise. Um dos aspectos da 
•comemoragao do Divino e o fornecimento de comida e bebida a 
todos quantos procurarem a casa do festeiro. Para prover a esse for- 
necimento a "folha" do Divino percorre as fazendas, os distritos vi- 
zinhos, arrecadando promessas de contribuigoes que sao cumpridas 
nos dias da festa. Nesse ano faltava muita coisa um Sao Luis. O 
proprio leite, tirado ali nas fazendas e chacaras, era arrecadado e 
transportado nos carros-depositos de Taubate, enquanto os parai- 
tinguenses sofriam verdadeiro suplicio de Tantalo por nao poder 
compra-lo. Nem feijao tinham dado naquele ano para a "folia", quei- 
xava-se a festeira. 

Embora geral o comentario de que a animagao do ano ante- 
rior fora muito maior, tinha-se impressao de que toda gente do sitio 
viera para a cidade. A "casa da festa", alugada especialmente para 
esse fim, ficava aberta noite e dia, gente entrando, gente saindo, vi- 
sitando o "Imperio do Divino" armado na sala principal da casa, 
indo depois almogar, jantar, tomar cafe e ate dormir nas outras de- 
pendencias. Muitos ficavam no quintal, a espera de sua vez, ao pas- 
so que os mais endinheirados escolhiam e compravam, nos cercados 
cheinhos de aves, leitoes, cabritos, as pegas que mais Ihes apeteciam. 
A noite, gente rodeando o cortejo do leilao e as barraquinhas de 
quitutes. Gente dormindo nos degraus da escadaria da igreja; no 
chao das salas na casa da festa; em esteiras sobre as calgadas, na 
rua. 
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Do programa, que abrangia um tnduo, constava, diariamente: 
alvorada; "folia" (1) para levar almogo e jantar aos presos; reza, 
seguida de "alvorada"; leilao. A todas as boras, visita ao Imperio. 
Em Sao Luis, pelo menos nessa ocasiao, chama-se de "alvorada" 
nao so o desfile feito de madrugada, com o estandarte do Divino 
e acompanhado por banda de musica, como o desfile da tarde ou 
da noite. 

Prometiam tambem varias comemoragoes populares, como ca- 
valhadas, danga das fitas, mogambique e jongo. Mas o observador 
desejoso de estudar cada um desses tragos via-se desnorteado pela 
absoluta falta de preocupagao com horarios. Depois de esperar va- 
rias boras sem que nada aparecesse, surgia uma porgao de exe- 
cugoes ao mesmo tempo. Foi assim que mais ou menos pelas 5 e 
meia da tarde de sabado, 27 de maio de 1944, surgiu subitamente 
nas ruas de Sao Luis, quando ainda se ouvia o falsete da "folia" que 
levava jantar aos presos, a "Companhia de Mogambique da Colonia 
da Cachoeira", trazendo a frente um estandarte vermelho, com a 
imagem de Sao Benedito. Compunha-se de 14 homens: 11 brancos, 
2 pretos e 1 mulato. Todos descalgos. Nenhuma uniformidade no 
vestuario, a nao ser o fato de serem as camisas de cor. Mas cores 
variadas. Traziam fitas, tambem de varias cores, a tiracolo. Cada 
figurante empunhava um bastao. Um deles tinha ao tornozelo uma 
faixa de couro com guizos. Como instrumentos, um guaia e um pan- 
deiro. A companhia tinha por capitao o preto Alcides Pereira da 
Costa, que dirigia com seu apito todas as evolugoes. Acompanhava- 
o uma especie de "principe", branco, tendo nas maos longa bengala, 
a guisa de cetro, e nos ombros um manto, ou melhor, uma capa curta. 
Parecia exercer apenas agao de presenga, pois nao tomou parte ati- 
va em nenhuma fase do desfile. Soube-se depois que era funcionario 
do cartorio local. 

Os mocambiques foram primeiro ao Imperio do Divino. O ca- 
pitao cantou, em frente ao altar: 

Oi! nieus irmao, 
pois cheguemo nesta hora, 
aqui cum Deus nosso Sinhor, 
junto c'o a Virge Maria, 
Nossa Senhora e nosso guia, 
a padrocira do Brasil. 

(1) Folia e o nome da procrssao que durante o ano angaria donativos para a festa do 
Divino e, durante a festa propriamente dita, toma parte em todas as cerimonias 
publicas. E' sempre acompanhada pelo estandarte do Divino e tern como "folioes 
essenciais e cantores: um mestre, um contra-mestre, um contralto, um tiple. 
Como instrumentos: violino, viola, triangulo e tamborim. 
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Oi! meus irmao, 
nois cheguemos nesta hora, 

oi! meus irmao, 
nosso rei Sao Benedito 

oi! meus irmao, 
e da nossa companhia, 

oi! meus irmao, 

Meu rei Sao Benedito 
ajudai com sua vida, 
da licen^a seu festeiro 
descansa a companhia. 

Os dois ultimos versos de cada estrofe eram repetidos por todos. 
O capitao apita, os moqambiques debandam e vao, um por um, 

beijar a fita do Divino, ajoelhar-ise diante do altar e fazer sua ora- 
gao. Demoram-se uns cinco minutos e foram de novo, ao apito do 
capitao, que canta: 

Oi! meus irmao, 
nois cheguemo nesta hora, 

oi! meus irmao. 

Canta o galo e bate a aza 
quando nasceu o Sarvado. 
Vamos todos adora 
a coroa do Imperado. 
A companhia vai-s'imbora, 
da licenga, meu sinho. 

Saem para a rua. Chegam a via principal, formados dois a 
dois em filas. Depois de um apito e de nova cantiga, sempre primeiro 
cantada em solo pelo capitao e depois acompanhada pelos outros, 
as filas afastam-se formam roda e, seguindo o compasso marcado 
pelo guaia e pelo pandeiro, cada figurante da um quarto de volta, 
a direita ou a esquesda, conforme sua posigao na roda, e bate com 
o bastao no bastao do parceiro. Depois da um quarto de volta pa- 
ra o lado oposto, repetindo o toque de bastao. E assim continuam, 
girando ao mesmo tempo na roda, ate que o primeiro par volte ao 
lugar primitive. Talvez o grafico seguinte de ideia desta evolu- 
gao: 

^ v- -  

•1 r  
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Novo apito, nova quadrinha cantada pelo capitao, sempre pre- 
cedida do 

Oi! meus irmao, 
nois cheguemo nesta hora, 

oi! meus irmao, 

Formam duas fileiras, em "vis-a-vis". Meio passo a direita, 
meio passo a esquerda, toque de bastao com o par "vis-a-vis", e tro- 
cam de lugar, cruzando-se; repetem a mesma figura, volta cada um 
a seu lugar e fazem alto, ao apito dirigente. 

A quadrinha seguinte provocou muito comentario dos assis- 
tentes: 

Meu Sao Benedito, 
sua manga cheira 
cheira cravos e rosa 
e flor de laranjeira. 

Nao era a primeira vez que ouviam, mas sempre impressiona- 
va mal, tanto mais, segundo nos disse uma das pessoas influentes 
do lugar, que a forma primitiva era: "seu sobaco chera" e nao "sua 
manga cheira". Achavam-na irreverente. Talvez, no entanto, fos- 
se apenas uma compensagao dos devotos de Sao Benedito, pois em- 
bora preto, na sua qualidade de santo deveria ficar livre do tao fa- 
lado cheiro de negro. Nao fosse o fato de serem esses mogambiques 
brancos na maior parte, pensar-se-ia numa compensagao incons- 
ciente de um complexo negro. . . 

Mas toda esta serie de reflexoes fica complicada pelo fato de 
encontrar-se essa mesma quadrinha citada por Joao Dornas Filho 
(2), na descrigao dum "reisado" em Itauna. E o 'terno" dos con- 
gos que cantam: 

Senhora do Rosario 
vossa casa cheira, 
cheira a cravos e rosas 
e flor de laranjeira. 

Deve ser esta provavelmente, a forma primitiva, porque e 
muito mais natural que uma casa — e nao manga, ou sovaco — 
cheire a cravos e rosas e flor de laranjeira. Em todo caso a subs- 
tituigao continua sugerindo o mesmo fenomeno compensatorio. Por 
que justamente manga, em vez de casa? 

Outra quadrinha, precedida de invocagao: 

(2) A Inlluencia social do negro brasileiro, p. 21. 



Meu Sao Benedito 
mando me fala 
que as onda do ma 
nois precisa passa. 

Aqui formam novamente pares em filas; os componentes de 
cada par seguram seus bastoes pela ponta. O primeiro par, formado 
pelo capitao e outro figurante, volta-se para os outros; cada um toma 
seu bastao, bate no bastao do par que esta enfrentando; o da direita 
passa para a esquerda e ambos batem de novo no bastao do par fron- 
teiro; destrocam; depois o segundo par levanta o bastao e o primeiro 
passa por debaixo dele. E vai repetindo o mesmo de par em par, ate 
chegar ao fim, onde para. O par numero 2 repete a figura, depois 
o numero 3, e assim por diante, ate que todos os pares tenham se exe- 
cutado. E os movimentos do bastao que se levanta para dar pas- 
sagem ao par ativo, abaixando-se depois, repetidamente, da ideia 
das "ondas do mar". Infelizmente ja era de tardinha, nao se po- 
dia fotografar nem seguir muito bem a coreografia; e tao subita- 
mente quanto tinham aparecido, os mogambiques desapareceram. 

Mas sua aparigao nao fora tao rapida que nao desse para ve- 
rificar que Mario de Andrade estava certo quando ao ver mogam- 
bique se lembrava de quadrilha. No curto desenrolar da coreogra- 
fia presenciada, nenhum dos passes e das piruetas tao comuns nas 
dangas afro-brasileiras, nenhum desSes jeitos de corpo, moles, re- 
quebrados, que aparecem "sensuais" aos olhos dos observadores. 
Tambem neste caso, como em outros observados por Mario de An- 
drade, mogambique ja nao e danga de pretos; nao se pode dizer 
que fosse de brancos, ou de caipiras, porque a presenga de dois 
pretos e um mulato e o fato de ser preto o capitao, falam em con- 
trario. O que se pode dizer e que esse mogambique nao trazia ne- 
nhum sinal de linha de cor, mas talvez de linha social; isto e, era 
antes danga propria de um grupo portador de certo "status" so- 
cial, que de certo grupo racial. 

No mogambique de Minas, conforme descrigao de Joao Dor- 
nas Filho, nao existe qualquer organizagao militar. Neste, por em, 
havia e muito definida. No dia seguinte, na casa da festa, o ca- 
pitao Alcides contava que sua companhia se compunha de: "reis", 
capitao ou mestre, capitao-mirim ou contra-mestre, capitao de li- 
nha ou diretor, gerente-capitao ou fiscal. Mas ele acha feia a co- 
roa de rei e por isso nao sai rei coroado no mogambique que diri- 
ge. Alias, nao era sua companhia completa que tinha vindo, e por 
isso as cores das camisas eram diferentes. Desde crianga Alcides 
usava camisa cor de rosa, cor que tinha adotado para a companhia 
de Cachoeira. Era muito dificil sair com todos os companheiros 
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porque era preciso tirar licenga com o delegado. Por isso sempre 
preferiam que a companhia fosse composta de irmaos de verdade; 
assim combinavam melhor. £ o mestre quem inventa as "toadas" 
e ensina aos outros. Gostam de inventar na hora, mas os outros 
custam a aprender. £ preciso que o contra-mestre seja bom, apren- 
da depressa e "puxe" a toada para os companheiros poderem acom- 
panhar. Toada para Alcides nao significava musica, melodia, 
mas sim os versos, as palavras. 

Ha varias companhias de mogambique em Sao Luis, quase 
todas nos distriitos: Cachoeira, Cachooirinhak Pitangueiras, Tres 
Pontes. A da Fabrica "morreu". Parece que cada companhia tern 
suas cantigas, mas que umas se apoderam das cantigas das outras. 
Nesse dia, por exemplo, enquanto Alcides dava suas informa^oes, 
Luis Gonzaga Neves das Chagas, que servira de contra-mestre, mas 
pertencia a outro mogambique, reclamou que a quadrinha das "on- 
das do mar" Ihe pertencia. Como eu mostrasse interesse em co- 
nhecer outras "toadas", o contra-mestre entregou-me no dia seguin- 
te um papel, que vai reproduzido a final, no apendice, respeitando- 
se integralmente a ortografia com que foi apresentado. E nesse pa- 
pel esta escrito, em certo ponto: "esta palte e da congada, que nos 
vamos danga primeiro". Quer dizer que para eles congada se mis- 
tura com mogambique, nao so quanto aos versos, mas tambem 
quanto as dangas e cs componentes. Entao se explica o fato de 
Alcides falar em "reis" que nao apareceu; e explica-se tambem a 
presenga da especie de principe. O proprio principe, talvez um 
tanto constrangido e sentindo necessidade de racionalizar sua par- 
ticipagao, confessava que resolvera acompanhar os mogambiques 
apenas para "influi-los". Quer dizer que existe necessidade de 
estimula-los. Alias, e voz geral na cidade, entre os letrados do lu- 
gar — professor, farmaceutico, juiz de paz — que todas essas tra- 
digdes estao em decadencia, a comegar pela propria festa do Di- 
vino. 



IX 

JONGO 

"Batuque e danga de negro, veio da Africa", dizia o carreiris- 
ta Paulo; "so que na Africa ele chamava jongo". Se Paulo esta 
fazendo confusao, tem boa companhia, pois o que aconteceu com 
o batuque aconteceu com o jongo, no caso de terminologia e des- 
crigao. Para Renato de Almeida, "jongo e uma variedade de samba, 
conhecida em varios Estados do Brasil, sobretudo em Sao Paulo, 

Minas e Estado do Rio. No centro da roda exibem-se os dangarinos, 
individualmente, numa coreografia complicada de passes, contorsoes 
violentas e sapateado, no que revelam grande agilidade' (1) . O 
depoimento do africano Isidore, morador de Pamaiba, colhido por 

11) Hsttoria da Musics Brasileha, op. cit., p. 164. 

Tereza —— a "rainha" do Congo —■ a porta do seu pago. 
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Luis Saia e citado por Mario de Andrade (2), diz que "samba e 
jongo se distinguiam por haver neste a umbigada, ao passo que no 
samba a rasteira. . O proprio Mario de Andrade fala em jongo- 
batuque e diz ter percebido no jongo de S. Luis do Paraitinga "uma 
deformagao ja muito vaga, muito simbolica da umbigada" (3). Se- 
melhanga de coreografia, portanto, alem da aproximagao dos nomes. 

Totalmente diversa e a descrigao de Luciano Gallet (4), pa- 
ra quern o jongo era a danga predileta dos pretos — danga de roda 
onde cantor e dangarino se alteram. O cantor pula para o meio 
da roda, de chocalho na mao, canta seu verso e sapateia, enquanto 
o coro Ihe responde, saindo depois a fazer parte do circulo. Da 
roda sai um dangarino, homem ou mulher, que danga e sapateia 
ao som dos tambores, do chocalho, da puita (que nao e indispen- 
savel) e do canto que e sempre o mesmo, repetido pela roda intei- 
ra. As vezes o dangarino provoca outro da roda, "travando-se en- 
tao verdadeiros duelos de danga e sapateio". Diz ainda Gallet que 
no jongo a letra do canto nao tern importancia. Ora, no jongo assisti- 
do em Sao Luis do Paraitinga deu-se justamente o contrario, isto e, 
a coreografia foi quase nula, ao passo que todo o interesse se con- 
centrou no canto e sobretudo na letra. 

Em Minas, em meados do seculo XIX, nos suburbios da ci- 
dade (Campanha) ou na roga, "o negro dangava sempre e sua dan- 
ga era sempre o jongo" — danga em que ninguem fica parado, to- 
dos a cantar e a sapatear em circulo, "enquanto no centre ha sem- 
pre um dangador que faz mil momices e requebrados ate que vai 
tirar outro* ou outra para vir para o centre repetir a mesma coisa; e 
isto, por assim dizer, sem cessar; e muitas vezes durante um dia e 
uma noite inteira. Para esta danga eles quase nao se servem de ou- 
tro instrumento musical, alem do caxambu de que em algumas par- 
tes a danga tomou o nome; e que e uma especie de barril afunilado 
que tern a boca coberta com um couro onde eles batem com as maos" 
(5). 

Com ou sem umbigada, portanto, as variedade de jongo des- 
critas se aparentam bastante as variedades de batuque: danga em 
roda, com piruetas individuais, ou de pares, ou coletivas; danga ao 
som de canto e de instrumentos de percussao. 

O instrumental varia quase que so em tamanho e ligeiramen- 
te na forma. Ao passo que os atabaques e quenjengues do batuque 
medem, respectivamente, cerca de 1m, 30 e 1m, 15 de comprimen- 
to, o maior dos caxambus do jongo mede apenas um metro. O ata- 

(2) "O samba rural paulista", p. 63, em nota (4) de rodape. 
(3) Ibidem. 
(4) Estudoa de Folclore (Rio de Janeiro, 1934), p. 74. 
(5) Francisco de Paula Ferreria de Rezende — Minhas Recordazoes, pp. 186-187. 
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baque e cilindrico, o quenjengue tem uma parte cilmdrica e uma 
especie de cabo otogonal, ao passo que os caxambus sao afunilados, 
geralmente feitos de barrilotes. Na descrigao de Gallet os tambores 
sao postos no chao; mas no jongo assistido em Sao Luis do Parai- 
tinga os tocadores traziam-nos presos a cintura, por uma cinta de 
couro. O terceiro instrumento e o chocalho ou guaia. 

Em toda a regiao do vale do Paraitinga o jongo e tradigao 
muito apreciada, constituindo geralmente o remate obrigatorio dos 
mutkoes, quando os vizinhos se reunem na prestagao reciproca de 
servigos, como por exemplo a fase final da construgao duma casa. 
Existem mesmo bairros onde os moradores vivem isolados e retrai- 
dos, so saindo para uma dessas "fungoes" (6). 

(6) Carlos Borbes Schmidt — Aspectos da vida agricola no Vale do Paraitinga — 
separata da Revista de Sociologia (Sao Paulo, 1943), p. 46. 





X 

JONGO EM SAO LUIS DO PARAITINGA 

As festas do Divino realizadas em Sao Luis do Paraitinga em 
maio de 1944 incluiam em seu programa uma noite de jongo para o 
que haviam feito erguer uma fogueira, em terreno desocupado, no fim 
duma das mas da cidade. Ninguem soube explicar como essa fogueira 
amanheceu inteiramente queimada, no sabado, vespera da festa. 
Foi um maio frio, aquele; e talvez alguem tivesse desejado ante- 
cipar as doguras do brazeiro. 

O jongo se realizou domingo, 28 de maio. Durante o dia 
muito se falou na danga e a preta Tereza, que se dava o nome de 
rainha do jongo, contou como no ano anterior ate o delegado tinha 
"dado o ponto" na danga e tinha gostado tanto da rainha que a 
presenteara com um vestido de seda branca. 

Eram mais ou menos 8 horas da noite quando da casa da fes- 
ta sairam para o local do jorgo portadores levando tachos, po de 
cafe, agucar, pinga, enfim, os apetrechos para o cafe e o quentao 
de praxe. Acendeu-s,e fogo num quintal fronteiro ao terreno reser- 
vado a danga. Numa especie de varanda, que abria sobre esse quin- 
tal, se reuniram os dirigentes e muitos dos que pretendiam "folgar". 
Ali ficaram de prosa, a espera de que viesse ordem para abrir o jon- 
go. A ordem veio tarde, pelas 11 horas, pois o vigario nao queria 
que se queimassem fogos, nem se comegasse outro divertimento an- 
tes de serem arrematadas todas as prendas do leilao; nao queria que 
o povo fosse desviado das vendas em beneficio da igreja". Enquanto 
isso, a gente ficou ali "quentando fogo" e contando casos, O capataz 
do jongo era o preto Joao Antonio Pereira de Castro e morava na 
roga. Contou uma porgao de casos, inclusive a historia de um jongo 
entre gente da roga e gente da cidade; os da cidade "fechavam" mui- 
to o jongo, nao davam licenga para os da roga entrarem. No dia se- 
guinte, o "galo" (jongueiro importante, rival temido) da cidade ama- 
nheceu morto, com uma facada. . . 

"Fechar o jongo" quer dizer reunir-se o grupo em roda dos ins- 
trumentos, nao dando espago para que um cantor de fora possa tocar 
caxambu. Quando alguem quer entrar na competigao tern de ba- 
ter no caxambu, um toque que e ao mesmo tempo pedido de licen- 
ga e aviso de que devem dar-lhe lugar. O tema langado para iniciar 
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o canto e chamado "ponto"; o assunto constitui a "lagada". Ponto 
e lacada sao os correspondentes dos fundamentos no batuque. 

"Desatar a lagada" e conseguir responder ao ponto dado e res- 
ponder de maneira satisfatoria. As vezes o simbolismo do ponto 
e tao sutil que se torna dificil desata-lo. E o capataz contou a his- 
toria duma lagada apresentada por ele e que ninguem sabia: 

"O caxambu grande chama-se marafona; o pequeno, candonga; 
e o guaia, mexerico. O ponto e este: Mexerico levanta o enredo; 
levanta a candonga, candonga levanta a marafona. A lagada e esta: 
Um pai tinha tres criangas. Cresceram sem batizar. A mae falou: 
Marafona, voce vai fazer aranze. Em toda parte voce leva candonga, 
candonga leva mexerico. Seu pai vai chegar, vai te dar uma surra. 
O pai chegou e disse: Eu vou surrar candonga. Marafona faz baru- 
Iho, mexerico faz enredo e candonga leva surra. £ste e um jongo de 
"grumento" (argumento? ): 

Galo tem que desata, 
galo tem que dize, 
candonga tem que apanha, 
pra da gosto pra tudo". 

E Joao Antonio continua a "desdobrar", explicando que essa 
enleada, ou lagada, simboliza o proprio jongo: Um canta, batendo 
na marafona (caxambu maior); outro responde surrando candonga 
(caxambu menor); outro sacode o mexerico (guaia), para levan- 
tar o "furundungo". E como alguem perguntasse se o furundungo 
era provocador pelas coisas que o mexerico falava, o capataz res- 
pondeu: "Mexerico num fala, cochicha; si falasse num levantava 
enredo", Explicagao riquissima de sugestoes sobre o controle so- 
cial exercido pelo mexerico nas comunidades onde todos se co- 
nhecem, se observam, se comentam. . . E refletindo mais demora- 
damente sobre esta lagada, vemos dois aspectos de usos e costu- 
mes: De um lado, o processo social do mexerico. Marafona e pa- 
lavra bem portuguesa e significa mulher ruim. Mas candonga e 
africana, do quimbundo ka-ndonga, (6) ou ca-ndengue; significa 
crianga pequena e passou a ter sentido carinhoso — "minhas can- 
dongas". . . (7). Assim, marafona indo a toda parte e levando 
candonga, provocando ambas mexerico e furundungo, da bem a 
imagem da menina que nas nossas comunidades de "folk" acom- 
panha a mae a toda parte, as festas e reunioes, se intromete na vi- 
da de toda gente e provoca comentarios de toda especie. Por ou- 
tro lado, dizendo que essa lagada e o proprio jongo, o capataz indi- 

(6) Jacques Raymundo — O negro brasileiro e outros escritos (Rio, 1936), p. 173. 
(7) Jcao Ribeiro — O elemento negro (postumo, Rio, 1939), p. 226, em comentarios 

de Joaquim Ribeiro. 
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cava que a competigao entre jongueiros e meio de expressar co- 
mentarios a respeito da vida na comunidade. 

Eis afinal a fogueira acesa, os tocadores com seus caxambus 
a cinta, o guaia empunhado por outro jongueiro. fiste guaia e fei- 
to duma lata de sardinhas, recoberta de um trangado de vime, com 
alga; no tragado de vime esta amarrada uma fitinha vermelha, que 
no dizer de alguns jongueiros significa jongo de guerra; isto e, de 
competigao. 

Um primeiro "ponto": 

Eu num vo canta o jongo, 
proque o jongo nao e de canta, 

6 irmao. 
Devaga com o ando, 
que o santo nao e de barro, irmao! 
que o santo nao e de barro, irmao! 

O ultimo verso e repetido indefinidamente, ate que a um to- 
que mais forte o cantor repete toda sua cantiga. Enquanto essa 
cantiga vai sendo repetida, os dangarinos, que formaram roda, mas 
logo se aglomeram num bolo, desenvolvem uma danga muito sim- 
ples, num passo unico, de tres tempos: tan-tan-tan, tan-tan-tan. 
Pe direito para a direita, pe esquerdo vai atras, pe direito bate for- 
te; pe esquerdo para a esquerda, pe direito vai atras, pe esquerdo 
bate forte; pe direito para a direita, etc. Um ou outro de vez em 
quando gira sobre si mesmo, sempre nesse compaso; havia pouquis- 
simas mulheres e uma ou outra umbigada, apenas ensaiada, era 
entre um homem e uma mulher, nao no centro da roda, mas um 
ao lado do outro. E foi assim a noite toda. Ate tres boras da ma- 
drugada, num frio cortante de noite limpida, a mesma danga, o 
mesmo soar de caxambus, mais acelerado, mais forte, mas sempre 
no mesmo ritmo. O que variava era a letra das cantigas. Alguns 
exemplos: 

6 parente, 
voce e pirimo meu, 
voce nasceu de onte, 
voce e pirimo meu. 
Onde e que nois vai mora 
se a nossa casa caiu. 

E o com: 
Onde e que nois vai mora 
se a nossa casa caiu, 

0 pirimo irmao 
e parente Joao Antonho, 
se a nossa casa caiu 
nois vai tentea ansim. 
Nois vai mora no cruzero, oi! 
lala, larala, lala! 
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Coro: 
Nois vai more no cruzero, oi! 
lala, larala, lala! 

Hoje, hoje faiz um meis 
mais eu aqui vo conta, 
hoje ja faiz um meis. 
que eu vi marafona chora. 
0 meu cora^ao doeu, 
eu lembro do meu pirimo Joao 
vendo a marafona chora. 

6i! eu vo passa qui, oi! 
eu so cunvidado sen. 
No meio do caminho, 
quern acha um lengo e meu. 
No meio tern meu retrato, 
no meio o retrato seu. 

Oi! o meu retrato, oi! 
la em casa foi retratista. 
Foi pra mostra o meu retrato, 
pra meus irmao, oi! 
pra num sumi da minha vista. 

0 lala, lalala, 
pra num sumi da minha vista. 
A tropa ta no palanque, oi! 
percisa ve mio pra mia, 
si nao tive mio pra mia, oi! 
a tropa num pode trabaia. 
Lalala, lala, lala, oi! 
lalala, lala, lala. 

Oi! na tropa tern cuzinhero, oi! 
e tern arriador que pode arria. 
Mais eu perciso medi a tropa, 
pra mini pode enche o emborna. 
Laala, lala, lala, oi! 
lalala, lala, lala. 

O meu macho puladero, oi! 
vai pizano devaga, 
si voce da mio, irmao, 
vai traze no emborna. 
Lalala, lala, lala, oi! 
vai traze no emborna. 

Nenhuma regra, como se ve. Nenhuma uniformidade, nem 
na forma poetica, nem na forma melodica. Nem se quer ha preo- 
cupacao de rima, que aparece muito raramente. Como observou 
Mario de Andrade ao tratar do samba rural paulista, nao parece 
que se trate de versos musicados. Mas tambem nao e o caso de en- 
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cher a melodia com palavras. Parece antes que palavras e musi- 
ca vao sendo ageitadas na hora, ambas improvisadas. Alias a mu- 
sica e uma especie de cantochao, arrastado, esticando-se as vezes 
quando o "verso" comega por uma invocagao como "primo, irmao"! 
Nos dois ultimos versos e no coro o ritmo se acelera e se torna 
mais igual. 

Nada, tambem, se pode observar de semelhante a consulta 
coletiva que Mario de Andrade viu no samba de Pirapora e no 
jongo observado nos arredores de Sao Luis do Paraitinga. O que 
se passava era uma especie de ensaio, de hesitagao. O solista co- 
megava hesitante, na musica e nas palavras. As vezes, ao repetir 
uma cantiga, fazia substituigoes. So quando o coro percebia que 
ele estava seguro e que o acompanhava. Mas a este mecanismo 
nao se pode chamar de consulta coletiva, a nao ser que consulta 
tenha aqui o sentido de aprovagao. 

Pelas tres boras da madrugada o jongo foi interrompido com 
a chegada dum grupo da cidade. Os jongueiros que estavam em 
fungao, isto e os cantores, sendo um deles capataz, eram da roga. 
Entraram no jongo os da cidade, que ja vinham bem tocados de 
pinga ou quentao, e "fecharam" os caxambus. As dangas se in- 
terromperam e houve uma parada geral, durante algum tempo. 
No quintal do cafe e do quentao, onde quern quisesse podia ir ser- 
vir-se, sem nenhum distribuidor oficial, a conversa continuava ani- 
mada. Sentados, encostados a parede, uns cochilando, outros sim- 
plesmente escutando, muitos pareciam achar certo aconchego em 
estar em companhia, a roda dum bom fogo, com cafe e quentao. 
Comentava-se a chegada dos jongueiros citadinos. E o filho do 
capataz salientava a diferenga entre o jongo da cidade, jongo de 
guerra, e o da roga, onde a gente "so deseja adverti". 

Mas as coisas dum lado se acalmaram, doutro lado se esquen- 
taram. Isto e, nao houve briga e o jongo recomegou, retomou seu 
ritmo e so parou as 7 horas da manha, quando os caminhoes que 
iam levar de volta para a roga a gente que viera dos sitios deram 
o sinal de partida. E o canto que fechou o jongo foi o seguinte: 

Nossa mesa hoje cedo 
tinha peixe e tinha arroiz, 
seu doto vai pra Sao Paulo, oi! 
vai conta como e que foi, 

"seu doto" era o pro. A. Miiller, da Escola Livre de Socio- 
logia e Politica. 

Neste jongo de Sao Luis do Paraitinga, como no batuque de 
Tiete, a predominancia do canto sobre a danga se evidenciou muito 
nitidamente. E em particular a predominancia do "desafio" como 
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elemento de prestigio social, como marcando a vitoria de um gru- 
po sobre outro. Em Tiete, houvera rivalidade entre o carreirista 
da capital e o do interior; em Sao Luis, havia rivalidade entre gen- 
te da cidade e gente do campo. Parece que Paulo tinha razao, ao 
alegar que "dan^a quarque um danga, mas canta quarque um num 
canta". 

O que chama a atengao ,no jongo acima descrito, pauperrimo 
se o consideramos do ponto de vista de conteudo coreografico, mu- 
sical e poetico, mas rico em sugestoes se analisarmos a "situagao 
social" de que fez parte, e um trago tambem observado no mogam- 
bique assistido na vespera: as repetidas referencias a relagao de 
"irmaos", de "primo", de "parente". Numa das cantigas, que nao 
foi reproduzida por nao se ter conseguido grafa-la toda, falava mes- 
mo o solista que 

Voce vai pro ceu cumigo, 
proque num pude te deixa, 
eu so cumpanhero de jongo, 
vamo no ceu cumigo". 

Versos que falam dum companheirismo, duma solidariedade, a se 
prolongarem numa outra vida e se transportarem para um outro 
mundo. 

No caso do moqambique, o capitao falara da vantagem de se- 
rem irmaos de verdade os membros da companhia, para combina- 
rem melhor. Nao estara ai indicada a existencia dum lago social 
intense, a ponto de ser considerado lago de parentesco? Parentesco 
social, se quiserem, e por isso mesmo muito significative. 

Outra circunstancia que distingue o jongo e o mogambique 
assistidos em Sao Luis do Paraitinga das dangas presenciadas em 
Tiete e Sao Paulo, e que em Sao Luis faziam parte de um progra- 
ma iota! de festa, entravam num contexto geral, que envolvia, por 
assim dizer, a comunidade inteira. Ainda que muita gente criticas- 
se o "gosto dos negros e de muito branco pelo jongo", ainda que nao 
compreendessem como "ate maes, de filhinhos no colo, passem a noi- 
te inteira se requebrando" — para realizagao dessas dangas houvera 
cooperagao geral, uma vez que tudo tinha sido fornecido pelos fes- 
teiros, que por seu lado receberam donatives de todos, mesmo dos 
mais pobres; uma vez que os divertimentos estavam relacionados ao 
proprio programa religioso, com a adoragao do Divino pelos mogam- 
biques e com a licenga do vigario. 

Relacionada a esta circunstancia de ordem geral, ha outra que 
e apenas seu corolario: para muita gente, a noite de jongada nao foi 
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apenas oportunidade para "folgar", para expandir impulsos de pra- 
zer, ou exibir dotes artisticos; foi oportunidade para aquecer-se ao 
fogo, beber cafe e quentao a vontade, de graga. As 7 horas da ma- 
nha, quando o jongo se dispersou, passava, muito falante, a filha da 
"rainha negra Tereza" (que afinal nao compareceu), acompanhada 
por uma companheira branca, que trazia ao colo o filhinho de pouco 
mais de um ano. A primeira tinha gostado do calor, que fazia bem 
para as "tres qualidades de reumatismo,, de que sofria e se orgu- 
Ihava. A outra achava que o filho "tinha dormido melhor ali do 
que la em casa, que e tao fria". E' precise dizer que de fato esta 
mulher passara a noite inteira sentada na varanda da fogueira, do 
cafe e do quentao, com o filho no colo. 

* 
❖ * 

Da comparagao entre as dangas presenciadas em diversas co- 
munidades, surgem algumas sugestoes relativas a cada uma dessas 
comunidades considerada em seu todo. 

Em Tiete, maior independencia da tradi^ao do batuque, que 
pode em si mesma, sem nenhuma ligagao a comemoragoes religio- 
sas, manifestar-se com bastante riqueza, como se sentindo firme, 
apoiada, figurando nos desafios mengoes a fatos que interessavam 
a camada da populagao que nela tomava parte e eram repercussoes 
de fatos gerais. 

Em Vila Santa Maria, ausencia de tradigao, indecisao, falta de 
apoio e de unidade: congada interrompida sem que ninguem fosse 
em auxilio do "reis" desamparado; batuque que a bem dizer "nao 
pegou". 

Em Sao Luis do Paraitinga, comunidade de lagos pessoais mui- 
to mais intensos, onde a relagao de parentesco e ao mesmo tempo 
mais extensa e mais importante, onde a ordem sagrada e bem visi- 
vel, com o controle geral da religiao e aderencia de todas as mani- 
festagoes as praticas da Igreja; onde a pobreza do assunto nos de- 
safios e a ausencia de tecnica poetica e musical falam de isolamen- 
to, de falta de contactos enriquecedores da poesia e da musica po- 
pulares. 

Assim, da observagao e analise das situagoes em que dangas 
populares se desenrolaram, surge a hipotese de que se usarmos como 
escala para medida da solidariedade social o conceit© de continuum 
cultural apresentado por Robert Redfield em seu estudo da cultura 
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de Yucatan (8), tendo num dos extremes uma populagao conside- 
rada "primitiva" e noutro a comunidade no mais alto grau de urba- 
nizagao, poderiamos situar nesse continuum cada comunidade obser- 
vada e compara-las quanto ao grau de urbanizagao ou de persis- 
tencia de cultura de folk (9). 

Sao Luis do Paraitinga — comunidade em grande parte de 
"folk", de relagoes exteriores frouxas e relativamente pouco nume- 
rosas, de relagoes internas intensas e coesas, de economia incipiente 
e de padrao de vida material e cultural pouco desenvolvido. 

Tiete — comunidade onde a tradigao conservou a for^a do 
lago outrora existente entre senhor e escravo, hoje existente entre 
dirigentes e dirigidos administrativos; onde o contacto cultural vai 
destruindo a homcgeneidade, separando o controle religiose do 
controle social propriamente dito; onde o negro comega a ter cons- 
ciencia da raga, da cor, a desejar obter, por qualquer realizagao de 
ordem artistica, compensagao para seu "status" de inferioridade; 
onde a comunidade, ja a caminho da urbanizagao, ainda conserva 
suficientemente seu "carater de sociedade de folk" para reagir em 
conjunto a circunstancias exteriores (neste caso a vinda de estra- 
nhos para observar um trago cultural local). 

Vila Santa Maria — comunidade em formagao feita de ele- 
mentos heterogeneos, que ainda nao viveram juntos tempo bas- 
tante longo para fazer surgir entre eles lagos de solidariedade e 
consciencia de se pertencerem uns aos outros. No desenvolvimen- 
to urbano da cidade de Sao Paulo, Vila Santa Maria representa 
um momento de involugao (10), em que uma vez atingido o grau 
de centralizagao urbana surgem novamente condigoes de vida pro- 
ximas das "rurais" representadas nos suburbios que a sua volta se 
formam e iniciam seu ciclo proprio, apresentando circunstancias 
ate certo ponto semelhantes as das sociedades "de folk" (11). E' 
o que explica que em bairros de Sao Paulo se possa hoje assistir a 
dangas populares que antigamente se procuravam no interior; e a 
surpresa de Mario de Andrade ao deparar em Pirapora dangadores 

(8) Sobre a no^ao de "continuum cultural" e suas gradiantes, cf. Robert Redfield, 
The Folk Culture of Yucatan, op. cit., cap. I. 

(9) E' claro que no caso das comunidades estudadas nesta tese em rela^ao a dangas 
folcloricas, nao as localizamos em continuums geograficos. Sao comunidades situadas 
em areas geograficas diferentes. A hipotese apresentada e justamente a de que 
o conceito de continuum cultural pode e deve ser usado in obstractum, corr.o 
escala para medida do grau de urbanizagao. Por outras ffalavras, e legitimo com- 
parar comunidades situadas em areas geograficas diversas, tomando por base a 
situagao de cada uma delas numa escala correspondente a um continuum cultural. 

(10) A respeito da evolugao e involugao de areas urbanas, cf. Robert E. Park, "Urba- 
nization and newspapers circulation", The American Journal of Sociology, vol. 
XXXV. julho de 1939. 

(11) Sobre o pa pel dos suburbios como comunidades urbanas e seus ciclos, vide Thomas 
e Queen, The City, Nova York, 1939, capitulo sobre "Comunidades urbanas". 
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que tinham ido da capital, onde em 1931, 1933, 1934, ele alias 
tinha visto legitimos sambas rurais (12). As condigoes nao urba- 
nas desses suburbios — espago, presenga de antigos habitantes do 
interior imigrados para a capital e portadores de tradigoes afro- 
brasileiras, ausencia de outros motives que provoquem comunidade 
de interesse — fazem deles ambientes propicios ao reaparecimen- 
to de coisas que pareciam pertencer irremediavelmente ao passado 
e a condigoes de outras eras, de outras sociedades. 

(12) Mario de Andrade, "Samba rural paulista", art. cit., pp. 38-39. 
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XI 

NO PASSADO E NO PRESENTE 

A grande maioria dos estudos de folclore costumam envolver- 
se numa aura de poesia e de romance, como se tudo quanto nos vem 
da tradigao fosse apenas perfume do passado. Como se fosse, para 
a gente de hoje, simples lembranga sentimental da gente de outrora. 
Alguma coisa que nao tern sentido por si mesma: de que muita 
gente se desinteressa; de que alguns ate se riem. E os estudos fol- 
cloricos geralmente se limitam a descrever, a classificar em ciclos, 
a pesquisar origens e sincretismos. Como se a expressao "tradigao" 
ou "sobrevivencia" trouxesse em si uma explicagao imanente. Como 
se atraves de tradigoes e sobrevivencias nao se pudesse atingir uma 
realidade viva — toda uma psicologia social em busca de expansao, 
todo um conjunto de forgas sociais em processo de realizar-se. 

E' justamente esta realidade viva, este sentido sociologico, este 
contact© com grupos sociais a que vagamente chamamos "povo" 
que o estudo das dangas populares pode dar ao observador e real- 
mente Ihe da. 

Das dangas aqui tratadas — algumas tao pobres, como fatos 
folcloricos em si, se as considerarmc^s despidas da significagao social, 
do contexto estrutural de que fazem parte, que muitos folcloristas 
as deixariam de lado, por insignificantes — pode fazer-se um balango 
rico em sugestoes: 

a) A analise — 1.°, da danga em si e 2.°, dos grupos que a 
praticaram outrora, que a praticam hoje — permite chegar a estru- 
tura social dos grupos em questao. 

1. Tomemos a danga generica, a que tern sido apontada como 
origem das dangas afro-brasileiras nao figuradas: o batuque. To- 
memos os tragos gerais que a caracterizam: respeito dos mais mo- 
gos pelos mais velhos; submissao as autoridades; saudagoes preli- 
minares feitas aqueles que aos olhos dos dangadores encarnam pres- 
tigio social. E tomando por base documentagao historica e cultural 
sobre a Africa e os africanos, essas caracteristicas parecem refletir: 

— Tragos da estrutura social africana, em que os ve- 
lhos tem direito ao respeito e a obediencia dos mo- 
gos; em que a divisao em castas e o dominio dos che- 
fes obriga a complicados deveres de submissao. 
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— Tra^os da submissao do escravo ao senhor, ao bran- 
co dominante — fundamento de toda assimila^ao que 
se fez do elemento africano no Brasil e que consti- 
tuiu um dos aspectos da acultura^ao. Evidentemen- 
te esta acultura^ao nao se fez sem dor, sem revolta 
Os quilombos e as rebelioes de escravos foram a ou- 
tra face do processo e constituiram outras tantas pagi- 
nas amargas de nossa historia. Mas inegavelmente foi 
a submissao o tra^o dominante no processo. 

— A rela^ao de condescendencia e nao raro de amiza- 
de que ligava o senhor branco aos escravos. Mesmo 
sem esquecer os episodios dolorosos que a historia 
e as cronicas relatam, e significativo o fato de ter-se 
o viajante ingles Burton impressionado pelo "trata- 
mento excepcionalmente humano do escravo no Bra- 
sil", chegando mesmo a dizer que "em nenhuma ou- 
tra parte, nem nas terras do Oriente, tern o rude ju- 
go tao pouco fel" (1). 

2. Tomemos os grupos que dangavam e que dangam o batu- 
que. Durante toda a epoca colonial, batuque foi caracteristica nao 
apenas de negros, de escravos, mas especialmente da populagao es- 
crava rural. Lembre-se que ate comegos do seculo XIX a popula- 
gao do Brasil era na quase totalidade rural e que as proprias vilas 
e cidades tinham vida urbana efemera, mais aparente que real. 
Foi justamente um dos tragos que impressionaram St. Hilaire, co- 
mo marcando a diferenga entre a populagao das cidades europeias 
e a das brasileiras. "No interior do Brasil" — escreveu ele — a 
populagao permanente das vilas e cidades e escassa; a maioria de 
suas casas pertencem a agricultores, que nas mesmas so permanecem 
aos domingos e dias santos, para assistirem as solenidades religio- 
sas, conservando-as fechadas durante os demais dias do ano, sendo, 
pois, a bem dizer, inteiramente superfluas, completamente inuteis" 

(2). 
Situagao essa propicia a criagao de lagos intimos entre o grupo 

dos senhores e o dos trabalhadores. Nao existia entre uns e outros 
a mesma "distancia social", a mesma diversificada escala de rela- 
goes estabelecidas pelas diversas camadas dp populagao que nas so- 
ciedades urbanas vao se formando, se estratificando, se hierarqui- 
zando. Dum lado escravos — gente que trabalhava; doutro lado, 
senhores — gente para quern se trabalhava. Tao grande o abismo 
marcado pelo trabalho, que o brago negro nao se limitava a lavoura, 
mas tinha de dedicar-se a todos os oficios, ao passo que o branco 
vivia de "ser dono de escravo". E' bem conhecida a historia de St. 

(1) Richard F. Burton, Viagens aos planaltos do Brasil (1868) trad. p|ort., 1941, 
1.° tomo, p. 429. 

(2) St. Hilaire, Via^em a Provincia de Sao Paulo, trad, port., Sao Paulo, 1940, p. 88. 
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Hilaire, que quase se via impossibilitado de seguir viagem por nao 
achar artifice que Ihe fabricasse a mala de que precisava (3). "Pro 
vinha semelhante desamor ao trabalho", explica Affonso E. Taunayf 

"do fato de nao haver ainda camadas populares entre os brancos de 
Sao Paulo — fidalgos servigais d'El Rei, comerciantes, proprieta- 
ries — e os negros e mestigos, cativos ou recentemente forros" (4) . 

O batuque era entao caracteristica de casta, nao propriamente 
de cor, embora nesse caso cor, pelo menos a preta, senao a mulata, 
quase sempre se identificasse com a casta escrava. 

Ja em meados do seculo XIX, com a populagao se diferencian- 
do, quando nos suburbios da cidade se batucava, aos negros se jun- 
tavam os da "classe inferior", que nao tinham uma danga que Ihes 
fosse propria" (5) . Essa diferenga ja expressava um principio de 
hierarquia na populagao, E de maneira sumaria se poderia tradu- 
zir em termos de danga a posigao das camadas sociais: Grupo "su- 
perior" — bailes; grupo dos escravos — batuque; "povo mais ou 
menos meudo" — nao dangava ou aderia aos batuques (6) . 

Hoje, a danga afro-brasileira e muito mais urbana que rural. 
E esta simples verificagao sugere que nas fazendas a paisagem hu- 
mana e outra, para falar em termos de geografia humana. Parece 
que a populagao afro-brasileira se desloca cada vez mais para as 
cidades. Infelizmente nao existem fontes de dados a respeito. Mas 
essa transferencia para as cidades pode ser situada dentro do mo- 
vimento geral do trabalhador da roga para o trabalho manufaturei- 
ro da cidade, que Sergio Milliet acentuou (7) . 

Ao estudar o elemento de cor na populagao paulista, Samuel 
H. Lowrie teve de correr a fontes indiretas, por falta de documenta- 
gao estatistica. Baseando-se nos indices de mortalidade dos negros 
e mulatos e comparando os dados referentes a zona rural e a 
zona urbana, chegou a varias dedugoes, entre elas: 

(3) Viagem a Provincia de Sao Paulo, op. cit., pa 198. 
(4) Affonso de E. Taunay, Sob El-Rey Nosso Senhor, op. cit., p. 308. 
(5) Francisco de Paula Ferreira de Rezende, op. cit., p. 189. 
(6) Francisco de Paula Ferreira de Rezende, op. cit., p. 190. 
(7) Roteiro do cafe, op. cit., pp. 30-31. Alias o problema do abandono do campo tem 

sido fartamente tratado pelos estudiosos dos assuntos economicos e sociais. Em 
Servigo Social (N.0 35, dezembro de 1944), por exemplo, Padre Antonio d'AImpida 
Moraes Jr. em seu artgio "O £xodo da Populagao Rural" conclui que a "pe- 
cuaria vai expulsando os ruricolas. . . Fazendas que abrigavam trinta, quarenta 
familias, hoje abrigam tres ou quatro, quando muito. O administrador, dois cam- 
peiros, e o leiteiro, e alguns meninos auxiliares". E aponta como outras causas 
do exodo, alem da pecuaria: "desamparo do ruricola; deficiencia tecnica; os falsos 
propagandistas da vida urbana; falta de economia dirigida". Nos Estados Unios, 
ja em 1929 dizia Robert E. Park ("Urbanization and newspapers circulation", 
art. cit) que "os movirrentos para a cidade e da cidade para as areas rurais sao 
agora tao frequentes e se fazem em tao grande escala que em alguns pontos do 
pais, como por exemplo em Nova Inglaterra e na costa do Pacifico, o que outrora 
se chamava comunidade rural e populagao rural deixou de existir". 
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"Os mulatos e negros estao aparentemente mais con- 
centrados nos centres urbanos — especialmente naque- 
les cujo desenvolvimento vem se processando com rapi- 
dez — que nas zonas rurais. Esta tendencia nao e, en- 
tretanto, muito acentuada" (8) . 

Pode ser, porem, que a tendencia se tenha acentuado. O tra- 
balho de Lowrie data de 1938 e e possivel que a partir de entao o 
movimento demografico por ele apontado tenha se delineado mais 
energicamente. Lembre-se tambem que as fontes que Ihe serviram 
de base sao indiretas. Alias nao ha esperangas de obter-se fonte dire- 
ta, uma vez que e tabu falar em distingao de cor nas nossas estatis- 
ticas demograficas. Sintoma bem significative num pais onde se diz 
nao existir preconceito racial. 

Em informagoes gentilmente prestadas para este trabalho, o 
Sr. Victor Sperling, bibliotecario da Secretaria da Agricultura, 
disse que pode observar o mesmo fenomeno de migragao para a 
cidade por parte de imigrantes russos, hungaros, austriacos, quando 
em 1920 acompanhava, como funcionario dum consulado, a dis- 
tribuigao de imigrantes dessas nacionalidades. Mas embora fazendo 
parte dum movimento geral de procura da zona urbana, o feno- 
meno deve apresentar condigoes diversas, no caso dos imigrantes 
estrangeiros e no das populagoes afro-brasileiras. Basta considerar 
que estas, entre outros motives, foram deslocadas pela introdugao do 
trabalhador imigrante; e que uma das razoes apontadas para exo- 
do em diregao a cidade — baixo padrao de vida nas nossas zonas 
rurais — e muito menos consideravel no caso do element© de cor, 
que nao tern na cidade padrao de vida superior ao da roga. 

Nao dispondo de estatisticas, e depois de inutilmente procurar 
dados em instituigoes paulistas onde seria de de esperar-se que o pro- 
blema tivesse sido estudado, parece-me que as pessoas mais auto- 
rizadas para informar a este respeito seriam os lavradores e criado- 
res. Com essa finalidade me dirigi a Sociedade Rural Brasileira. 
De fato, alguns dos socios ali presentes se prestaram a dar suas im- 
pressdes sobre o assunto. Os seis lavradores paulistas com quern 
conversei declararam que o negro esta em grande minoria no traba- 
lho agricola. A divergencia, que degenerou em discussao, surgiu 
quanto as razoes explicativas: opinava um deles que "negro nao 
serve para trabalho constant©; na lavoura, so mesmo para carroceiro, 
porque a carroga vai puxada e pelo burro. . ." Outro afirmou que o 
negro "puro", principalmente o imigrado do Estado de Minas. e 
"bom element©, serio e trabalhador. Mas nao o mulato". 

(8) Samuel H. Lowrie, "O Elemento negro na populagao de Sao Paulo", art. cit., p. 54. 
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Em relagao ao municipio de Tiete, o dr. Menenio Lobator 

professor de sociologia da Escola Normal dessa cidade, depos o se- 
guinte: 

"Os negros e mulatos em Tiete constituem minoria 
nas fazendas do municipio, como trabalhadores regula- 
res, isto e, que nelas residam. Ou por falta de ambigao 
e constancia no trabalho, ou porque os patroes menos- 
prezem o valor do trabalho negro, a maioria dos^ negros 
do municipio vive na cidade e nas povoa^oes e vao para 
as fazendas na epoca das colheitas de algodao". .. 

"Quanto as profissoes que reunem maior numero de 
negros e mulatos... a maioria e composta de jornalei- 
ros, para trabalhos que nao demandam especializagao. 
Na cidade a maioria dos negros mais adiantados traba- 
Iham como pedreiro, e poucos, como chauffeur". 

De Franca, na Mogiana, os dados relatives a duas fazendas sao: 

I — Fazenda de 250 alqueires 

90 mil cafeeiros, 
Pecuaria. 
Numero de familias de colonos  20 
Numero de familias negras  1 
Tempo medio de permanencia; 

Brancos, contrato de 3 anos; 

Pretos, contrato de 1 ano. 
Trabalho dos pretos: carpas e colheitas de cafe. 

II — Fazenda de 220 alqueires. 

100 mil cafeeiros. 
Cereais (milho, arroz, feijao). 
Pecuaria. 
Numero de familias de colonos  26 
Numero de familias negras   6 
Numero de familias mulatas   2 
Tempo medio de permanencia; 

Contrato anual para todos. 
Trabalho dos pretos: carpas e colheitas. 

A pergunta — que trabalho e preferido pelos negros? — o pro- 
prietario da fazenda II respondeu: "Os negros (salvando-se^ as ex- 
cegoes) nao preferem trabalho algum. Trabalham porque sao obri- 
gados. Nao ha duvida que os negros e mulatos sofrem mais do que 
quaisquer outros a atragao dos centros urbanos, sejam vilas ou ci- 
dades". 

Na fazenda I se verifica uma proporgao de 1:20 de trabalha- 
dores negros em relagao a trabalhadores brancos, ao passo que na 
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fazenda II a proporgao e de 6:26, isto e, mais ou menos 23%. No 
primeiro caso, proporgao muitissima inferior a de 1: 6 de populagao 
de origem africana no Estado de Sao Paulo, segundo os calculos do 
Prof. Lowrie (12); no segundo caso, proporgao superior, princi- 
palmente somando-se tambem as duas familias mulatas. Toman- 
do-se ambas em conjunto, temos, para um total de 46 familias de colo- 
nos, 9 familias de origem negra — o que da uma propor^ao de pouco 
mais de uma quinto, portanto ainda superior a calculada para a 
populagao global do Estado. 

Estas simples consideragoes mostram quanto sao inocuas as 
informa^oes isoladas. E dizer que sao estas os unicos dados obti- 
dos, ao procurar-se confirmagao para a hipotese, sugerida pelo es- 
tudo de algumas dangas afro-brasileira, duma urbanizagao parti- 
cularmente intensa do elemento de cor, dentro do fenomeno geral 
de urbanizagao, ou melhor, de "exodo da populagao rural". 

Em todo caso, as dangas e representagoes afro-brasileiras de 
que hoje se tern noticia realizam-se em cidades,, as quais funcionam 
como centros convergentes da populagao rural que acorre para de- 
las participar. E a fungao da danga, como distintivo de camadas 
sociais, se complicou. Se e verdade que de maneira geral a "situagao 
racial" brasileira e antes de "preconceitos de classe que de raga" (13), 
a tendencia, em certcs lugares, e para acentuar o elemento cor. 
Observe-se, por exemplo, a diferenga entre a consciencia de raga 
manifestada em Tiete e a indiscriminagao de Sao Luis do Paraitinga. 
Por outro lado, na ilha de Sao Sebastiao, a organizagao em "festei- 
ros da igreja" e "festeiros da rua", estes encarregados da congada, 
sugere estrutura social em duas camadas mais ou menos nitida- 
mente diferenciadas: de um lado, os descendentes dos antigos pro- 
prietaries de terras, as familias economicamente mais favorecidas 
e socialmente mais prestigiadas; doutro lado, os descendentes de 
escravos e os que por suas condigoes economicas e menor prestigio 
pertencem mais a "festa da rua que a "festa da igreja". Estrutura 
social que lembra a de Sao Paulo setecentista, descrita pelo Prof. 
Taunay — de um lado senhores, de outro lado escravos, sem que 
entre eles medeiassem varias camadas populares. . . 

Quanto as dangas figuradas, e sem duvida a congada a mais 
significativa e mais rica em sugestoes. Decompondo-a em seus 
diversos elementos: 

O costume da coroagao dos reis do Congo lembra a estrutura 
politica africana, que embora extremamente variavel tinha como 
caracteristicas gerais mistura de monarquia com poder absoluto e 

(12) Art. cit., p. 54. 
(13) Cf. Dr. Donald Pierson — Negroes in Brazil (University of Chicago Press, 1942) 
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de democracia, incluindo eleigao e ate mesmo destituigao do rei. 
Em alguns reinos o monarca podia ser escolhido entre os descenden- 
tes da familia real. E a ascendencia que os reis do Congo e demais 
funcionarios do cortejo realmente exerciam sobre a populagao de 
origem africana no Brasil, sugere a tradigao de hierarquia que fa- 
zia dos "sobas" africanos senhores de poder tao extenso (14). 

O cortejo dos Congos, ou Cucumbys, na cerimonia de inicia- 
gao, no ataque ao principe que a circuncisao acabava de incluir 
entre os membros reais da sociedade, na preponderancia dada a 
figura da rainha, pois "eram vassalos seus os novos circuncisos" 
(15) — como que reflete a descendencia matrilinear e o carater 
sagrado da pessoa dos reis e principes. Entre os Congos e o fato 
de descender de uma princesa que faz a qualidade de principe; e 
os "filhos nascidos de mulher de condigao inferior podem ser ven- 
didos por seus irmaos ou irmas, cuja mae seja princesa" (16). 
Alfredo de Sarmento fala mesmo duma estranha monarquia encra- 
vada no territorio do Congo, onde se sucediam as rainhas, chama- 
das Zenza-Aquitumba. Informando-se a respeito dessa monarquia 
feminina e autonoma, ouvia de natives a historia de um rei portu- 
gues, que em recompesa aos bons servigos prestados por uma 
Zenza-Aquitumba dera-lhe o titulo de rainha e jurisdigao indepen- 
dente do rei do Congo, fbsse depoimento, que alias nao merecera 
grande fe por parte de Sarmento, indicava que no tempo de sua 
viagem ja se tornara tradicional o costume de ser aquele territorio 
africano governado por mulheres (17). 

Ginecocracia matriarcal? Tambem Livingstone (18) encon- 
trara no sul do Congo o reino dos Balonda, onde cada princesa admi- 
nistrava um distrito e escolhia seu marido. Outros casos de reinos 
africanos governados por mulheres sao mencionados por Paul Des- 
camps (19), que os explica pelo genero de vida dos homens: caga- 
dores ou caravanistas, mercadores de escravos, os homens se ausen- 
tavam com freqiiencia e longamente, recaindo portanto sobre as 
mulheres a fungao administrativa (20). 

Finalmente, o episodic da rainha Ginga confirma a descendencia 
matrilinear no Congo e reflete o costume das embaixadas, as lutas 

(14) Cf. a respeito, entre outros: Maurice Delafosse — Les civfliSBtions negro-africaines, 
op. cit.; Alfredo de Sarmento, Os Sertoes d'AJrica, op. cit.; Augusto Wahlen — 
Costumes, usos e trajos de todos os povos do mundo, op. cit. Em "Os Congos", 
op. cit., Mario de Andrade analisa muito coixjpletamente a significagao dos reis 
do Congo, relacionada a estrutura politica africana. 

(15) Mello Moraes Filho, op cit., p. 157. 
(16) Augusto Wahlen, op. cit. 
(17) Alfredo de Sarmento, op. cit., p. 32. 
(18) Citado por Paul Descamps — "La signification sociale des gynecocraties", em 

Revue Internationale de Sooiologie (janeiro-feveiro de 1928), p. 254. 
(19) Ibidem, p. 255. 
(20) Ibidem, p. 258. 
(21) Alfredo de Sarmento, op. cit., p. 128. 
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com tribos inimigas e o poder do medico feiticeiro, ao ressuscitar o 
principe. Ja na Africa, conta Alfredo de Sarmento, os regulos afri- 
canos tinham o costume de celebrar os episodios guerreiros mais 
importantes de sua vida, promovendo simulacros de combates repre- 
sentados ao vivo — com todos os tragos caracteristicos: fisionomia 
feroz dos figurantes, gritos, assaltos, cantos de vitoria (21) . 

Como o batuque, congadas e mogambiques caracterizavam es- 
cravos; mas especialmente escravos nas vilas e cidades, onde as pro- 
cissoes reuniam comemoragoes religiosas e profanas, onde a aderencia 
ao catolicismo foi facilitada pela transferencia de valores africanos. 
Hoje, a realiza^ao dessas dangas e antes significativa da estrutura 
social da comunidade, isto e, do seu maior ou menor grau de urbani- 
zagao, da maior ou menor persistencia duma "cultura de folk" (22) . 

b) Vemos no passado autoridades civis, militares e religiosas 
transigirem consigo mesmas e permitirem aos negros a realizagao de 
dangas acoimadas de indecentes, lubricas, barbaras. Era talvez uma 
pratica inconsciente de boa regra de assimilagao. Se, na verdade, os 
reis do Congo "eram bons instrumentos nas maos dos senhores e 
excelente para choque entre o senhorio revoltante e a escravidao re- 
voltada do escravo" (23), eram tambem meio de identificar a vida 
escravizada na colonia brasileira com a vida anterior sob o mando 
dos mcnarcas e sob a regulamentagao das castas africanas. 

For outro lado, as dangas e cerimonias afro-brasileiras da- 
vam aos escravos o sentimento de subsistirem como grupo, cultu- 
ra. Davam-lhes oportunidade de prazer coletivo e de satisfagao 
pessoal, pela habilidade com que individualmente sobressaiam na 
execugao coreografica, musical ou poetica. Foi ainda a danga meio 
de caldeamento lingiiistico e musical, de aspecto duplo: caldeamen- 
to entre as proprias "nagoes" africanas, tao diversas entre si, trans- 
plantadas para o Brasil; e caldeamento afro-brasileiro, de que re- 
sultou, para o patrimonio artistico e literario brasileiro, contribui- 
gao ja suficientemente acentuada por literates, musicologos e folclo- 
ristas. 

Falando dos "reis do Congo", por exemplo, observa Pereira da 
Costa que de toda "a diversidade de gente africana. . . somente a do 
Congo, escrava ou nao, gozava do particular privilegio de eleger um 
rei" (24) . Mas esse privilegio reunia na mesma comemoragao gente 
de outras "nagoes", como descreve Koster: 

(22) Sobre a significa<;ao sociologica da distin^ao entre popula^ao urbana e popula^ao 
rural, vem a proposito as palavras de Robert E. Park, em "Urbanization and 
newspaper circulation", art. cit., p. 64: "As cidades nao sao meras agrega^oes 
estatisticas, nem unidades meramente politicas e administrativas. As condi^oes 
em que os homens vivem nas cidades dao-lhes caracteristicas, maneiras e um 
modo de vida que os distinguem. . . da popula^ao rural". 

(23) Mario de Andrade, "Os Congos", art. cit. 
(24) Folk-lore Pemambucano, op. cit., p. 213. 
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"...Os reis dos Congos tambem adoram Nossa Se- 
nhora do Rosario; e vestem-se como os brancos. E' certo 
que eles e seus suditos danQam segundo a maneira de sua 
terra; mas nestas festas sao admitidos africanos de ou- 
tras nagoes, crioulos pretos e mulatos, que dan^am to- 
dos da mesma maneira; e estas dan^as sao agora tanto 
dan^as nacionais do Brasil, quanto da Africa" (25). 

Estavam, pois, enganados, os que permitindo aos escravos a rea- 
lizagao de suas dangas e cerimonias visavam intensificar entre eles 
o odio pre-existente entre tribos originarias da Africa. Refere Braz 
do Amaral (26) que era essa a intengao dos dirigentes da colonia, 
temerosos de que os negros se aproveitassem de sua superioridade 
numerica, se se pusessem todos de acordo. E cita o oficio em que 
o conde dos Arcos expoe ao marques de Aguiar as suas razoes: 

"Batuques olhados pelo Governo sao uma coisa e 
olhados pelos Particulares sao outra diferentissima. 

Estes olham para os batuques como para um Acto 
offensive dos Direitos dominicaes, buns porque querem 
empregar seus Escravos em servigo util ao Domingo toa- 
bem, e outros porque os querem ter naquelles dias ocio- 
zos a sua porta, para assim fazer parada da sua riqueza. 
O Governo, porem, olha para os batuques como para um 
acto que obriga os Negros, insensivel, e machinalmente, 
de oito em oito dias, a renovar as ideas de aversao reci- 
proca que Ihes eram naturaes desde que nasceram e que 
todavia se vao apagando pouco a pouco com a desgraca 
commum; ideas que podem considerar-se como o Ga- 
rante mais poderoso das grandes cidades do Brasil, pois 
que se uma vez as differentes Nagoens da Africa se es- 
queceram totalmente da raiva com que a natureza as de- 
suniu e entao os Agomes vieram a ser irmaos com os 
Nagos, os Geges com os Aussas, os Tapas com os Sentys, 
e assim os demais grandissimo e inevitavel perigo des- 
de entao assombrara e dessolara o Brasil. 

E quern havera que duvide que a desgraga tern po- 
der de fraternisar os desgragados? 

Ora, pois, prohibir o unico Acto de desuniao entre 
os negros vem a ser o mesmo que promover o governo 
indirectamente a uniao entre elles, de que nao posso ver 
senao terriveis consequencias". 

E' verdade que os pretos no Brasil pertenciam a tribos de cos- 
tumes e linguas diversas, algumas inimigas entre si. E que no Rio 
de Janeiro bandos de negros capoeiras atacavam outros negros que 
encontrassem em seu caminho (27). Mas essas inimizades antes se 

(25) Citado por Donald Pierson — Negroes in Brazil, p. 98. 
(26) Os Grandes Mercados de Escravos Africanos (Rio de Janeiro, s. d.), p. 484. 
(27) D. P. Kidder e F. C. Fletcher — O Brasil e os Brasileiros (trad, em port., 

Sao Paulo, 1941 — 2 vols.) l.o vol. p. 150. 
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arrefeceram no contacto diario. Tanto assim, que a propria no^ao 
de diversidade etnica dos escravos brasileiros so ultimamente, por 
motivo de indagagao cientifica, vem sendo posta em relevo. Para 
os senhores em geral, como para o escravo, so existiam: branco-preto; 
senhor-escravo. E se em verdade as proprias determinagoes das auto- 
ridades, nos festejos da epoca colonial, falavam em diferentes "na- 
goes" africanas; se, como refere A. A. de Freitas, " o negrume forma- 
va entao tantos grupos quantas as origens etnicas em que se subdivi- 
diam" e rompiam suas dangas e seus cantares ao som de seus instru- 
mentos caractensticos (28), tambem e verdade que essas cerimo- 
nias, essas dangas e cantares tomavam para todos eles formas seme- 
Ihantes, inspiradas por um fundo comum de tradigao, de aderencia 
ao culto catolico, de folga na vida aspera da colonia. Tanto assim 
e, que as dangas e cerimonias se espalharam com tragos fundamen- 
tals semelhantes, nas congadas, nos mo^ambiques, nos batuques, sam- 
bas, jcngos, adquirindo apenas variantes locais. Tanto assim e, que 
nas cantigas, nos versos brotados da vida escrava, a inspiragao e 
sempre a do interesse comum pela Africa, o lament© comum pela 
condigao de escravo, o gosto comum pelas adivinhas e desafios, 
em que as expressoes branco — preto sao sempre a valvula de 
expansao literaria ou musical. Basta tomar, ao acaso: 

O branco e filho de Deus 
O mulato e enteado 
O cabra nao tem parente 
E negro e filho do diabo (29). 

* 
* * 

Quem te ensinou essa mandinga? 
— Foi o nego de Sinha. 
0 nego custa dinheiro 
Dinheiro custa a ganha (30). 

He 
* * 

Branco diz — o preto furta, 
preto furta com razao. 
Sinho branco tambem furta 
quando faz a escravidao. . , (31). 

* 
* * 

(28) "Folgan^as populates no Velho Sao Paulo", art. cit., p. 17. 
(29) Etn "Aspectos da Influenc^a Afri^ana na Forma^ao Soqial do Braafil", por 

Rodrigues de Carvalho (Novos Estudos Afro-Brasileiros, p. 55). 
(30) Em Negros Bantus, Edison Cameiro, p. '154. 
(31) Em A Inlluencia Social do Negro Brasileiro, p. 49 — Joao Domas Filho. 
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Do outro lado estao gritando, 
pega a canoa, vai ver. 
Si e branco, deixa passar, 
si e negro, deixa morrer.. . (32) . 

* 
* ❖ 

Longe, portanto, de ser meio de embrutecimento, como suge- 
ria Charles Ribeyrolles (33), eram as dangas meio de vibragao in- 
telectual e sentimental, de expansao, de comentario, enfim, de forma- 
gao duma literatura oral que representa parte tao significativa na 
vida de todos os povos. 

£ certo que no Brasil "as unidades tribais nao foram delibe- 
radamente quebradas, como na Jamaica e nos Estados Unidos" (34). 
Mas o fato de se congregarem os escravos brasileiros "segundo suas 
nagoes" parece antes indicar o espirito associativo, ou melhor, a neces- 
sidade de associagao que sentem os elementos de qualquer cultura 
ao se verem colocados em cultura estranha. £ o que se verifica en- 
tire imigrantes estrangeiros na America do Norte e do Sul, associa- 
goes de finalidade diversa — assistencia, comunidade religiosa ou 
cultural — congregam grupos de lingua, ou de nacionalidade, cons- 
tituidos principalmente pelos recem-chegados ao novo ambiente. 

c) Na senzala, como nos terreiros das fazendas ate comegos des- 
te seculo, nos patios das cidades em datas mais recentes, as dangas 
— com suas cantigas e dasafios — expressam pensamentos, senti- 
mentos, comentarios sobre fatos da vida de todo dia. Sao, por assim 
dizer, o element© de "opiniao publica" duma parte da populagao 
brasileira (35). Constituem meio informal de comunicagao; e co- 
municagao e o process© vivo pelo qual em todas as partes do mundo 
as sociedades se mantem. Qualquer texto folclorico, qualquer trecho 
de cancioneiro popular, mostra este trago, sem que haja necessidade 
de citar exemplos. Um pormenor merece atengao: o fato do termo 
"forga" ou "foiga" ter sido tao uniformemente ligado as ocasioes de 
danga, de desfile, de festa, como aparece amplamente nos dados aqui 
expostos. Veja-se porexemplo a quadrinha citada por Arthur Ramos^ 
(36) que a ouviu num brinquedo de quilombos, em Alagoas: 

(32) Ibidem, p. 48. 
(33) Op. ci.t, 2.o vol., p. 38. 
(34) Donald Pierson, Negros in Brazil, op. cit., p. 73. 
(35) Em seu estudo "Os Pasquins no Litoral Norte de Sao Paulo", Reviata do Arquivo 

Municipal, CXXXIV, 1950, Gioconda Mussolini poe em relevo esta fun^ao da 
parte cantada nas dangas folclericas. 

(36) O Folk-Lore negro do Brasil, p 68. 
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Folga, nego, 
Branco nao vem ca. 
Se vie 
O diabo ha de leva. 

Ou a exclamagao do rei do Congo, citado por Julio Bello: 
"Foiga, meus fio" (37). Como se de fato significasse uma parada 
no peso da obrigagao, um periodo de afrouxamento de tensoes fi- 
sicas e sentimentais, que por ser coletivo assumia importancia e 
significagao, como meio de obter euforia social. 

d) Comparando-se a riqueza de vestuarios, de textos, de co- 
reografia, que caracterizava as dangas e cerimonias afro-brasileiras 
ate o seculo passado, com a pobreza cada vez mais acentuda das 
que hoje se observam, tem-se o sentiment© muito nitido duma que- 
bra de quadros estruturais. Durante a escravatura, profundamente 
harmonizada no interesse comum de manter todos os proveitos 
dessa instituigao, as forgas politicas, administrativas, religiosas, pes- 
soais, convergiam para apoiar os negros em suas manifesta^oes e 
mesmo concorrer financeiramente para elas. O escravo refletia 
em sua indumentaria o fausto do senhor e era de bom torn osten- 
tar galas de negros bem parecidos e de negrinhas tafuis (38) . Era 
a mucama sedutora, que Golgalves Crespo descrevia como 

"Mesti?a formosa de olhar azougado, 
Co'um lengo de cores nos seios cruzado, 
Nos lobos da orelha pingentes de prata. 

Que viva a mulata! (39) . 

Era a baiana que Manuel Querino apontava nas festas, com suas 
argolas e aneis de brilhantes, correntes e pulseiras de prata e de 
ouro, teteias e figas preciosas (40) . 

Andar descalcos era um dos estigmas da situagao de escravos. 
E pela pragmatica de 1749, negros e mulatos nao tinham permis- 
sao para usar las e algodoes de certas categorias (41) . Mas por oca- 
siao das suas dangas e cortejos se desforravam, ostentando o maxi- 
mo de gala. Na congada que Burton presenciou em Morro Verme- 
Iho, provincia de Minas Gerais, (42) os negros vestiam ou imagi- 
navam estar vestidos a moda da casa de Agua Rosada, (43) com 

(37) Memorias de um Senhor de Engenho, p. 174. 
(38) Cf. por exemplo: Joao Ribeiro, O elemento ne^ro, op. cit., p. 30; e Donald Pier- 

son, Negroes in Brazil, cap. Ill, pp. 76, 77, com numeijsas cita^oes. 
(39) Cangoes Populares do Brasil — Cole^ao por D. Julia ' de Brito Mendes (Rio de 

Janeiro 1911), p. 42. 
(40) Costumes Africanos no Brasil, p. '327. 
(41) Luis Edmundo, op. cit., p. 189. 
(42) Richard F. Burton, op. cit., tomo 1.°, p ^80. 
(43) Vide em Alfredo de Sarmento, op. dt., p. 66, referencias ao rei do Congo,, D. 

Nicolau Agua-Rosada. 
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sedas e cetins de cores vistosas. Tambem na descrigao de Luis Ed- 
mundo (44) os componentes do cortejo do rei do Congo vestiam 
chamalotes, sedas, cetins, para o que tinham de obter licenga espe- 
cial. E seus pes suportam vitoriosamente o suplicio dos sapatos, 
fugindo pelo menos passageiramente a condigao de andar descalgo. 

A propria Igreja, interessada em nao afugentar os escravos, 
tolerava e sancionava seus costumes, admitindo francamente a ade- 
rencia de suas celebragoes profanas as das festividades catolicas. 
Bern expressivas dessa convergencia de interesses foram as come- 
moragoes, no Sao Paulo setecentista, do nascimento da primogenita 
do futuro D. Joao VI. O programa incluia taxativamente cerimo- 
nias religiosas e cerimonias de rua, com cavalhadas, cortejos em que 
tomavam parte "os carpinteiros com suas contra-dangas e os sapa- 
teiros com as contra-dangas das Almas", os negros escravos "com as 
dangas dos seus reinos". E para prover as despesas foram taxados, 
em contribuigoes que variavam de 60$000 para baixo, o capita© ge- 
neral, o ouvidor, o juiz e outras autoridades. Aos particulares, pedia- 
se que concorressem com objetos e animais (para as touradas e ca- 
valhadas) . "Os ricos, os sangraveis, pagassem os divertimentos do 
pobre povo, tudo por amor e dedicagao a serenissima casa de Bra- 
ganga" (45). 

Hoje, entregues, como grupo, a si mesmos, os afro-brasileiros e 
os que os acompanham em suas comemoragoes populares ja nao 
contam, em geral, com apoio de autoridades e particulares; por outro, 
lado, vao cada vez mais encontrando oposigao das forgas religiosas. 
A convergencia de interesses esta quebrada. E tendo de encontrar 
por si um lugar numa sociedade mais ou menos urbanizada, de eco- 
nomia mais ou menos desenvolvida, numa competigao (46) para a 
qual a vida de escravo absolutamente nao podia prepara-los, perdem 
a seguranga que sentiam. Dessa quebra de seguranga, da mudanga 
de situagao do negro como trabalhador, repetimos, nao existem da- 
dos. Existem, porem, depoimentos. Muito significativo e o de Jo- 
vino de Raiz, que sendo negro esta bem qualificado para comentar 
a situagao. Comparando as condigoes do "bangue" com as das usi- 
nas de agucar, Jovino de Raiz conclui que "depois que apareceu a 
Usina de agucar todas as coisas mudaram, a miseria apoderou-se do 
rtabalhador negro, porque o usineiro alem de pagar-lhe mal proibe- 
o na Usina de beber caldo, tirar mel e comer agucar". E relembra 
com saudades o tempo em que "reinava grande satisfagao entre o 

(44) Luis Edmundo, op. cit., p. 188 e seguintes. 
(45) A. E. Taunay — op. cit., pp. 358-359. 
(46) Sobre a nogao de competigao, ligada a distribuigao ecologica, vide por exemplo 

R. D. McKenzie — "The Ecological 'Approach to the Study of the Human 
Community" em The City (Chicago, 1925), por Robert E. Park, Ernest W. 
Burgess, Roderick D. McKenzie. 
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Senhor de Engenho e o trabalhador negro". Tempo em que a "bo- 
tada do Engenho constituia uma festa e a noite fazia-se samba de 
Coco, que durava ate alta madrugada" (47). 

Quebrada a seguranga e a convergencia de interesses, uns vol- 
tam a certas praticas religiosas outrora debeis (ou talvez desperce- 
bidas), (48) ao passo que outros sentem enfraquecer seus valores 
tradicionais. A religiosidade catolica afro-brasileira era em grande 
parte facilitada pela transferencia dos valores africanos ao culto ca- 
tolico. A dissociagao imposta e cada vez mais crescente, faz lembrar 
uma das conclusoes de Robert Redfied em seu estudo sobre Yuca- 
tan (49): 

"as pessoas deixam de crer porque deixam de com- 
preender; e deixam de compreender porque deixam de fa- 
zer coisas que expressam os significados". 

Talvez por deixarem de praticar suas dangas e desfiles junta- 
mente com festas catolicas, uma parte da religiosidade catolica afro- 
brasileira se tenha voltado para antigos padroes de culto africano. 

e) Se a fungao social da danga afro-brasileira foi, de um lado, 
favorecer a aculturagao e assimilagao dos elementos africanos im- 
portados para o Brasil e, de outro, manter a coesao dos grupos de 
cor, hoje essa dupla fungao varia em extensao e em conteudo. De 
um lado estabelece solidariedade entre membros de certo "status 
social", de outro lado diferencia-os dos demais grupos co-existentes 

(47) "O trabalhador negro no tempo do bangue corqparado com o trabalhador negro 
no tempo das usinas de agucar", 'em Estudos Afro-Brasileiros )Rio de Janeiro, 
1935), pp. 191-194. 

(48) E' significativo o fato de terem os estudos sobre os cultos africanos ainda exis- 
tentes no Brasil terem tornado impulse justamente depois da aboligao da es- 
cravatura. Como se os fatos desse ' culto so avultassem realmervte, a ponto de 
chamar a aten^ao dos estudiosos, depois de desaparecida a estrutura social que 
reunia senhores e escravos, e por estensao, os africanos' e afro-brasileiros livres, 
num mesmo conjunto de praticas relacionadas as mesrrias cren^as. De sua re- 
cente viagem a Bahia, o Prof." Roger Bastide, como teve a gentileza de infor- 
mar-me, trouxe a impressao de maior preocupa?ao, por parte dos que aderem ao 
culto africano, de restaurar a pureza dos ritos e praticas, que a seu ver se 
deturpam com a participa^ao dos brancos. E Melville Herskovits, depois de sa- 
lientar o ponto de vista habitualmente aceito de que "a distribui^lo de sobrevi- 
vencias africanas. .. nao se estende significativamente alem de mais ou menos a 
latitude do Rio de Janeiro ou de Sao Paulo", diz que entretanto e "possivel ter-se 
uma ideia da importancia do culto" fetichista no Rio Grande do Sul, pelas es- 
tatisticas do Departamento de Estatisticas da Municipalidade de Porto Alegre. Em 
1937 foram constatados 13 centres de religiao africana nesse Estado em 1938, 
23; em 1939, 27; em 1940, 42. E' verdade que atribui a grande diferen^a nu- 
merica de um ano para outro mais a eficiencia crescente do registro que a uma 
intensifica^ao de culto. As diferen^as, entretanto, sao demasiadamente marcadas 
para que nao sugiram a existencia de um progressive desenvolvimento do culto 
fetichista. Tendo examinado esse e outros fatos em "Africanismos do Novo Mun- 
", Herskovits conclui que "o material obtido... contraria as suposi^oes dos que 
no carr»po dos estudos africanistas, enganando-se sobre o carater presumivelmente 
efemero das instituigoes africanas no Novo Mundo, fazem predi<;6es da extin^ao 
destes modos de vida" (p. 99 do art. cit.) . 

(49) Robert Redfield — The Folk Culture of Yucatan, op. cit., cap. IX. 
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estreita entre membros da mesma unidade, portanto oposigao relati- 
va a unidade difentes. 

Como corolario desta competigao inter-grupos, a danga popu- 
lar da oportunidade a que individuos se destaquem e, dentro de seu 
proprio grupo, adquiram prestigio pessoal mais elevado, tornando-se 
especies de lideres culturais. Veja-se, por exemplo, a situagao dos 
especialistas do batuque: Silvano em Tiete: Paulo Alves como "car- 
reirista volante"; os jongueirod e capitaes de mogambique em Sao 
Luis do Paraitinga; o "rei do Congo" e sua familia, na ilha de Sao 
Sebastiao. 

Mas a circunstancia que marca por excelencia a fun^ao soli- 
darizante e a reuniao, em determinado centro, de grupos vindos das 
redondezas. A congada reune gente vinda de todos os bairros da 
ilha de Sao Sebastiao; os batuques de Sao Paulo atraem moradores 
de outros bairros; os sambas de Pirapora atraiam sambistas de ou- 
tras cidades e da capital. 

f) Mas, sendo diferentes as "situagoes sociais" em que dangas 
afro-brasileiras se desenrolam, se mantem ou estao desaparecendo, 
alem desta geral, cada danga — como fato em si — traz uma fungao 
particular. O batuque de Tiete, por exemplo, pos em relevo, de 
um lado a consciencia de raga dos batuqueiros, de outro lado a coe- 
sao social da comunidade. O batuque de 15 de maio de 1943 teve 
fungao propria, que talvez nenhum outro repita: fez que a comuni- 
dade toda sentisse essa danga como sua, fazendo do sucesso de sua 
realizagao, do interesse que despertou nos visitantes, uma questao 
de "orgulho coletivo", uma proeza que era de todos e repercutia em 
todos. Como se o grupo inteiro, se todas as camadas sociais tivessem 
adotado c trago cultural caracteristico dum grupo de cor, uma casta, 
uma parte definida da populagao, que em situagoes ordinarias esse 
mesmo trago serve para diferenciar. 

Em Vila Santa Maria, o batuque de 13 de maio de 1944 mar- 
ccu talvez o inicio duma tradigao. Depois desse, outro se realizou, 
em novembro do mesmo ano, que infelizmente nao pode ser observa- 
do, por dificuldades de transporte. 

Ja em Sao Luis do Paraitinga, a fungao das dangas parece muito 
mais ligada as condigoes economicas da comunidade e a atragao que 
exerce parece prender-se ao desejo de seguranga. 

Assim, o exame de dados fornecidos pela observagao direta e 
pela documentagao no assunto, bem como de fatos historicos, su- 
gere — com todas as limitagoes que um primeiro ensaio de interpre- 
tagao em qualquer terreno sempre acarreta — que o estudo das dan- 
gas populares, e provavelmente de todas as manifestagoes folcloricas, 
tern significagao : 
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na mesma comunidade. Da-lhes oportunidade de adquirir prestigio, 
de firmar-se como grupos culturais, opor-se assim em competigao 
a grupos diferentes. Aparentemente contraditoria, esta fungao re- 
presenta as duas faces do principio de solidariedade social; uniao 

1) De ordem metodologica — permitindo abordar uma situa- 
gao global de certa comunidade, proporcionando ocasiao de ve-la em 
seus diversos aspectos de "folk" e de comunidade mais ou menos ur- 
banizada. Permitindo assim interpretar sua estrutura social e cul- 
tural, pondo ao alcance do observador uma parte da populagao que 
de outra maneira nunca Ihe seria dado conhecer em suas manifesta- 
goes mais tipicas, mais intimas, mais espontaneas. Uma parte da 
populagao que ainda guarda um como retrato do passado e represen- 
ta uma das fontes originais de certa cultura e certo sistema social. 

2) De ordem teorica — permitindo deduzir uma fungao geral, 
aplicavel a todas as comunidades, em todos os tempos; e uma fun- 
gao particular, propria de cada fato em si, dentro do context© que 
um certo momento e uma certa "situagao social" representam. 

Sao Paulo, margo de 1945. 



RESUME' 

Que les traits folkloriques — loin d'etre de simple survivances, 
ou traditions — ont une fonction sociale bien definie parmi les 
groupes qui les possedent, c'est la these fondamentale de cette 
etude. Apres I'observation de danses groupales dans diverses com- 
muneautes de I'etat de Sao Paulo, au Bresil, il se posa, comme hy- 
pothese de travail, que ces danses, comme d'ailleurs tout autre 
trait folklorique, ne sont pas simplement un heritage laisse par 
des rites d'initiation dans les soi-disantes societes primitives. Tra- 
dition et survivance ne s'expliquent pas d'elles-memes. Pourquoi 
la persistance de quelques traits tandis que d'autres disparaissent? 
Pourquoi, par rapport a une certaine coutume traditionelle, des 
details sont changes, tandis que d'autres se conservent? Quel etait 
le sens, dans le passe, des danses afro-bresiliense telle que nous les 
presentent des documents historiques et litteraires? Quel est le 
sens, dans le present, de ces memes danses telles qu'on les ob- 
serve? Voila les questions principales posees dans cette etude. 

Les donnees furent cueillies et analisees selon de plan suivant: 

I — Introduction: le role social de la danse dans des so- 
cietes diverses. 

II — Danses afro-bresiliennes. Analyse des danses groupales 

au Bresil, leur origine, developpement et formes. Aujourd'hui, au- 
trement qu'hier, les groupes parmi lesquels des danses folkloriques 
constituent de traits culturels importants sont constitues, non pas 
seulement de negres, mais aussi de blancs et de metis. Les themes 
centrals de leur dramatisation, cependant, sont toujours des eve- 
nements historiques ou des traditions africains. D'autre part, les 
expressions verbales, les chansons qui les accompagnent se rappor- 
tent aux conditions actuelles de la communeaute en question. 

III — Les donnees de cette etude furents cueillies dans trois 
types de communeaute a I'etat de Sao Paulo: 

1.- La ville de Tiete, situee au long du fleuve du meme nom 
et au long de la route parcourue par les bandeirantes (exploiteurs 
paulistes du XVIeme, XVIIeme and XVIIIeme siecles) dans leur 
marche colonisatrice vers I'ouest. Cette ville joua un role impor- 
tant dans la conquete de I'interieur bresilien, les batezus bandei- 
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rantes partant de ce point en quete de richesses legendaires, debra- 
vant ainsi une vaste region. 

2. Sao Luis do Paraitinga, commueaute rurale au sud de 
I'etat, pres du littoral. Village assez isole, depourvu de chemin de 
fer; on y va par autobus, que les gens locales appellent "jardi- 
neira". 

3. Des districts aux environs de Sao Paulo, la capitale de 
I'etat. II est interessant de noter le courant migratoire des negres 
ruraux vers la capitale, s'etablissant aux environs de la ville. Ce 
qui explique I'existence de danses folkloriques si pres de la zone 
urbaine. Ce qui explique aussi I'apparition d'"especialistes" en ba- 
tuque (nom general des danses afro-bresiliennes) qui se deplacent 
d'une communeaute a I'autre avec leurs instruments et jouent un 
role tres important comme improvisateurs des chansons qui tou- 
jours accompagnent les danses. Ceci contraste avec la pratique 
du passe lorsque les chanteurs etaient toujours des membres per- 
manents de la communeaute. 

IV — Dans chacune des communeautes etudiees — au moyen 
de la methode d'observation participante — les danses folkloriques 
furent observees dans des situations legitimes, c'^st-a-dire a I'occa- 
sion de fetes populaires reelles, en general des fetes religieuses, ca- 
tholiques. L'identite de ces danses fut confirmee par I'etude d'une 
carte de distribution folklorique de la Societe d'Ethnographie et 
Folklore, faite quelques annees auparavant. II est interessant de 
remarquer, a ce point, que le folklore se trouve dans une position 
amusante et contradictoire dans la plupart des communeautes bre- 
siliennes actuelles: I'figlise et la loi defendent la pratique de ces 
"coutumes payennes" tandis que les organizations culturelles essayent 
de preserver ce qu'elles considerent comme le patrimoine culture! 
populaire. 

V — Chaque type de danse fur analyse: 

1. par rapport a son histoire; 

2. par rapport a sa forme actuelle; 

3. par rapport a la documentation disponible dans ce champ 
d'etude. 

VI — L'analyse, (1) de la danse en soi-meme et (2) des grou- 
pes qui la pratiquaient dans le passe et de ceux qui la pratiquent 
a present, nous conduisit a des conclusions sur leur structure so- 
ciale, leur position et status dans la societe locale et sur le degre 
de solidarite sociale a I'interieur de la communeaute. Par exem- 
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pie: a Tiete — et encore plus nettement aux environs de Sao Pau- 
lo — le groupe, presque entierement negre, qui dansa le batuque 
fut laisse a part de la population comme un tout. Ils avaient du 
lutter afin d'obtenir permission de la police pour leur fete; ils 
avaient du se limiter a un espace en dehors de la ville; ils avaient 
du vaincre des obstacles de toute sorte. L'opposition du pretre ca- 
tholique incluse. A Sao Luis do Paraitinga, communeaute rurale et 
isolee, les danses faisaient implicitement partie d'un programme 
global de festivite religieuse qui se realiza avec la cooperation des 
autories administratives et catholiques, I'appui d'individus de grand 
prestige social; un programme qui embrassa toute la population, 
les habitants du village comme ceux des fermes environnantes. 
Chaque individu avait contribue, dans la mesure de ses possessions, 
avec de I'argent ou des cadeaux en espece. Et les groupes de dan- 
seurs comptaient beaucoup de membres blancs. 

Les deductions tirees de I'analyse peuvent etre resumees en 
deux condlusions generales; une d'ordre methodologique, I'lautre 
d'ordre theorique. 

1. Contribution methodologique: L'etude du folklore com- 
me partie fonctionelle d'une culture constitue un abordage legiti- 
me pour l'etude d'une societe, offrant au sociologue I'opportunite 
d'envisager une situation globale, d'observer une partie de la po- 
pulation et des coutumes qui autrement lui passeraient inappergue; 

2. Contribution theorique: L'analyse des traits folkloriques, 
de leur forme d'expression et del leur importance dans une certaine 
communeaute permet: 

a) de classifier la communeaute en termes d'une gradation 
rurale-urbaine; 

b) de determiner ce que chaque realization folklorique, dans 
son context particulier, accompli pour la communeaute a un cer- 
tain moment de son histoire — c'estadire, sa fonction culturelle, 
economique et psychosociale. 





SUMMARY 

The hypotesis underlying this study is that folklore has some 
definite function in the group where the specific trait is observed. 
After observing some folk dances in several areas of the state of 
Sao Paulo, Brazil, the hypothesis arose that such dances, like many 
other traits, are not mere "survivals" or traces left from initiation 
rites in the so-called primitive societies — as in Van Gennep's theo- 
ry — but that these traits live only as long as they perform a social 
function. Tradition, survivals are not explanations in themselves. 
Why do some traits persist, while others disappear? Why, in the 
complex of a certain trait, some details are changed whereas a core 
of features remain unchanged? What was the meaning, in the past, 
of Brazilian dances, as presented to us in historic and literary do- 
cuments? What is the meaning, at present, of these dances as 
they are observed in some communities? These were the main 
question proposed in this tudy. 

The material was collected and analysed according to the 
following plan: 

I — Introduction: the social role of dancing, in different so- 
cieties . 

II — African-Brazilian dances. Analysis of folk dances in Bra- 
zil, showing their origin and development. Today the groups among 
whom folk dances are a significant cultural trait are mixed groups 
consisting of Negroes, white and mixed-bloods. But the themes 
around which dramatization is centered are always related to some 
African historical or traditional event which in every case obser- 
ved for this study could be traced. On the other hand, verbal ex- 
pressions that accompany them are related to present conditions 
in the community. 

III — This study was carried out, by the method of participant 
observation, in three types of community: 

1. The town of Tiete, situated along the river of the same 
name and on the road that during the XVI, XVII and XVIII cen- 
turies led the Brazilian "bandeirantes" (explorers and adventurers 
in search of gold and precious stones) in their westbound march of 
colonization. The town played, therefore, an important role in Bra- 
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zilian history at a time when bandeirantes' boats would leave from 
there for unexplored western regions. At present there is in Tiete 
a fairly high degree of communication by means of railroad, buses, 
etc. 

2. Sao Luis do Paraitinga, a rather isolated rural commu- 
nity in the southern state of Sao Paulo, near the coast. There is 
no railroad and access to the municipality is by daily bus. 

3. Areas in the outskirts of Sao Paulo, capital of Sao Paulo 
Stace. It is interesting to note that there is a migratory trend of 
rural Negroes towards the capital with these immigrants settling 
in the outskirts. This explains the prevalence of folk dances so 
close to the urban area. It also explains ohe existence of "specia- 
lists" who go from community to community with their guitars to 
sing in the improvised contest that is an essential part of the group 
folk dance. This is in contrast with the past the singer was always 
a member of the community. 

IV — Bach form of dance observed was analysed, (1), in re- 
lation to its history, (2) in relation to specific performances at- 
tended and recorded, and (3) in relation to data collected by other 
contemporary students of the subject. 

V — In each community the dominant dramatic folk dance 
was observed in a genuine performance, that is, in connection with 
some genuine celebration, generally religious and Roman Catholic. 
A previous study of folk dance distribution, made by the Society 
of Ethnography and Folklore, of which the writer was one of the 
founders, plus participant observation and studies of contemporary 
literature were used to identify the dances and assert their do- 
minance as traditional cultural traits. The context in which these 
dances were observed gained added significance because both the 
law and the church forbade the practice of such "pagan customs" 
whereas cultural societies tried to preserve them. 

VI — From the analysis (1) of the dance itself and (2) of 
the groups past and present it was possible to arrive at a conclu- 
sion regarding their social structure, their position and status in 
the community as a whole and the degree of social solidarity wi- 
thin the local society. For instance: in Tiete — and especially in 
the outskirts of Sao Paulo — the group who danced the batuque 
(general name of group dances of African origin) were left alone 
and had to struggle to obtain a police permit to perform. They we- 
re looked down upon by the more sophisticated part of the popu- 
lation. In the more isolated community of Sao Luis do Paraitinga 
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the population acted as a whole, the dances being an unofficial 
part of Catholic festivals. The festivities, which lasted for several 
days, included socially prominent individuals as sponsors, church 
approval, and involved urban and rural population. 

The several conclusions drawn from this analysis can be sum- 
marized into two contributions claimed by this study: 

1- Methodological contribution: The study of folklore from 
the point of view of social function is a legitimate approach to the 
study of a community, providing the opportunity for a global si- 
tuation, for observing a part of the population and a number of 
their cultural traits that otherwise would be ignored by the re- 
searcher . 

2. Theoretical contribution: The analysis of folk traits and 
of their degree of importance in a group leads to: 

a) classification of the community in terms of a folk-urban 
scale; and 

b) the determination of what a specific folkloric performan- 
ce does for a community at a particular moment. In other words, 
its cultural, economic or social-psychologic function. 
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APfiNDICE II 

Versos dados por Luis Gongaza Neves das Chagas, que ser- 
viu de contra-mestre no mogambique assistido em Sao Luis do Pa- 
raitinga: 

0 ilmao nos chegemo aqui com deus nines ilmao) junto com a 
vilgcm Maria) o ilmao o nosso Rei Sao Benedito meus ilmao) que e 
da nossa compania) 

esta palte e da comgada 
que nos vamo danga primeiro 
me ajudai Sao Benedito 
para nos faxel o cluzeiro. 

o men sao Benedicto 
me alomiai com sua lus 
para nos fazel o retrato 
do cluzeiro de Jesus 

Sao Benedito quern feis 
a isgada 
subimo plo sen 
csfa madlugada 

meu sao Benedicto 
mandou me fala 
que a zonda do mal 
nos pelciza pa^a 

la no seu eu ovi uma vos 
de nosso Rei sao Benedicto 
coroa o Rei da compania 
que fica a danga mais bonita 

amanhan quem pelgunta 
quern foi que aquir dan^ou 
compania de sao Benedicto 
que pol devosao aqui camtou 

o minha nossa senhora 
uma oiza e vou Ihe pedi 
uma pas ieste Blazil 
daum geito neste mundo 

no eu pega ncsta bandeira 
o mundo resplande^eu 
vamo adora sao Benedicto 
no altal da mai de deus 



APfiNDICE III 

"Embaixada" recitada em Formosa, ilha de Sao Sebastiao, pe- 
rante o rei do Congo, antes de comegar a congada: 

Numas desta madrugada orvalhada, 
Num sinlecio ben profundp 
Nasceu nosso bon Jesus, 
Nosso redenptor do mundo. 

Cantava os galo, 
E no ceu grande signal 
Parecia o dia amanhecer 
Na quelle bellissimo lugar 

O povo admirado, 
Ao aquela estrela encantada ver 
Pols era mesmo que mostrava 
Onde o Criador estava. 

Com maior repique de sino 
Nesta bora mamanheceu 
Os anjo alegre cantavan 
E a glora no ceu se deu. 

* 

Esta embaixada foi copiada por Gioconda Mussolini, de um ori- 
ginal passado a maquina. Informou-lhe o irmao do rei do Conge, 
Manoel Ciriaco da Silva, que quando um congo do rei nao sabe fa- 
zer versos, nem escrever, o proprio rei "tira p'ra ele". Estes versos, 
por exemplo, sao de sua autoria. 

chinhor capitao 
que venha de la 
parega na linha 
pla nos maneja 

cinhol genera 
cinhol capitao 
como e bonito 
tlocal de bastao 

o imfeito da comgada 
e o nosso Rei da compania 
que tern us manto de aliglia 
tern sua coroa bliante 
que nem a istrla da guia 
com suas flol de maravia 

la no seu tern muita flol 
nos pes de santa maria 
la do seu caio uma rroza 
desfolho na compania 

istrelinha do nolte 
istrelinha da guia 
nos vamo com deus 
c a vilgera maria 
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