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1. De que se trata
Trata-se da construcao  de  urn  painel  representativo  da vida  cultural  e artfstica de  Salvador,  veiculado  atraves  de
meios  diversos  --recitais,  performances,  net,  publicac6es  e  outros  eventos,  perseguindo  o  ideal  impossivel  de
captura  de  uma  imagem  pi-egnante  e  sintetica  do  leque  de  perspectivas  de  criac5o  oferecidas  por  esse  lugar
simb6lico que 6 a  Bahia,  urn painel  pensante, catalisando e desvelando dialogos, reflex6es, arengas e solil6quios,
buscando visibilidade  para  aquilo que  pouco tern,  conectando  numa  mesma  rede e  num  mesmo  movimento os
criadores, suas categorias de cria€ao e os contextos de onde surgem, suas criaturas e os universos de referencia que
delas emanam.  Este Almanaque e a pagina  http://www.sbpccultural.ufba.br  intentam,  pois,    a construcao de  urn

pequeno inventario de aspectos da cria€ao artfstica e cu ltural recente em Salvador

2. E ainda...
...da representacao de modos distintos de cria€ao artfstica.  Da implementacao de urn processo de discussao sobre
identidade  cultural.   Da   utilizacao  da   Bahia  como  campo  de  referencia  privilegiado  para  essa  discussao   Do
interesse  especial  pelo  papel  da  arte  como  fio  condutor  de  cidadania  Da  construcao  de  urn  contraponto  com
relacao  a  programacao  regular  do  evento  Da  montagem  de  urn  banco  de  informa€6es  sobre  as  quest6es  de
identidade cultural na Bahia

3. Queremos saber sobre...
...categorias  envolvidas  com  o  pensamento  criador;  categorias  que  estejam  presentes  desde  as  premissas  do

processo  de  cria€ao,  a  partir  dos  contextos  que  os  possibilitam,  orientac6es  filos6ficas  ou  'vis6es  de  mundo';
categorias da pr6pria a€ao criadora no ambito de m6todos, tecnicas e procedimentos diversos; e ainda, categorias
da  esfera  da  'consumi€ao',  nao  apenas  de  quem  consome,  mas  tambem  dos  universos  de  referencia  que  os

produtos artfsticos engendram; (sabe-se que tais campos de categorias nao sao estanques) tomando a ideia de lugar
simb6lico, associada a pergunta "que lugar 6 este?'', e poss`vel imaginar categorias contextuais? Como pensar sobre
ser Bahia em 6poca de globaliza¢ao?

Por que conectar a programa€ao cultural a uma discussao?
Fiz  essa  proposta   por  v6rias  raz6es.   Num  evento  de  porte  academico  como  a   Reuniao  Anual   da  SBPC,   a

programa€5o artistica precisa contribuir para a espinha dorsal da empreitada. 0 desafio n5o 6 simplesmente colorir
o final do dia com algumca catarse, ou mesmo com a revela€5o de matizes regionais, e sim fazer {Lldo isso, matizes e
catarse,  numa  vinculaEao  a  mais  estreita  possivel  com  o  cora€5o  epistemol6gico  do  evento.  N6s,  artistas,  j6
aprendemos  que  as  investidas  racionais  n5o  tiram  o  brilho  ou  o  espa€o  da  intui€5o.  A  incomensLirabilidade
intuitiva  habita  tanto o espaEo da  ciencia  quanto o da  arte,  ou  seja,  discLlrso e  intui€5o saem  ganhando ciuando
surgem situa€6es de confronto e de negocia€ao entre ambos. . .

E por que identidade culturail?
Primeiro, pela estreita associa€ao com o tema da diversidade nacional (entenda-se como adjetivo relativo a na€c~3o).
AIgo que remete a uma ecologia dos nichos culturais. Essa associac5o entre biodiversidade e diversicJade cultural 6
cada vez mais freqLjente. Pretendemos estimular a visao de que uma discuss5o sobre identidade cultural   tomando
a Bahia como foco, algo que ira na dire€ao dos indmeros aspectos de intertextualidade que nos constituem. A Bahia
6, sem drivida al8uma, Llma cria€5o coletiva, Llm intertexto, e a ocasiao 6 propicia para aprofundarmos qLle esp6cie
de ''umbigo" 6 esse, ate pela id6ia homogeneizada e distorcida qLle o tema recebe na midia. A16m disso, os avanEos
(e retrocessos) produzidos pela nossa discussao/programa€5o poder5o ser pensados como urn modelo aplic6vel a
v6rios outros  con{extos  no  Brasil.  Outra  raz5o:  h6  grLlpos de  pesqLlisa  locals,  de  qualidade  indiscut(vel,  voltados

para o tema, e uma  produ€ao a eles associada que pode utilizar a oportunidade para se fazer presente de forma
integrada e dialo8ante, como s6i  acontecer ...    Mais outra:  as oportunidades de buscar uma fala articulada sobre

produtos artrsticos s5o pouco frequentes. 0 tema da  identidade cultural  perfila criadores e teorizadores. Como se
comportam os criadores? Minha proposta lan€a urn convite direto aos diversos modos de cria€5o que caracterizam
a Bahia hoje. Como falam os criadores de sLlas cria€6es e dos contextos que as propiciam?

PAUL0 COSTA LIMA
Coordenador da  SBPC  Cultural  -Pr6-Reitor dc-Extens5o  da  UFBa

www.paulolima.utbti.I)r



Sua  Palavra:
"Falta o discurso coerente da cidade, pois o discurso incoerente, fragmentado e analiticamente

indigente ja existe. Os pr6prios intelectuais ainda buscam as variaveis adequadas para escrever
essa pedagogia do urbano que codifique e difunda, em termos didaticos e de maneira simples,
o  emaranhado  de  situa€6es  e  rela€6es  com  que  o  mundo  da  cidade  transforma  o  homem
urbano  em  instrumento  de trabalho e  nao  mais  em  sujeito.  Entretanto,  todos os  dados  estao

praticamente em  nossas  maos,  para tentar  reverter a  situa€ao.
`Trabalhamos,  porem,  com o que pensamos ser a  liberdade e  nao o 6,  daf a dificuldade  para

ver  o  futuro  e  enxergar  novas  solu€6es.   De  fato,  nada  e,  realmente,   impossfvel,  e  a
impossibilidade  somente  pode  ser declarada  ap6s  o  fato'  (Marcuse,1970,  p.  63).

Ficar prisioneiro do presente ou  do passado 6 a  melhor maneira para  nao fazer aquele passo

adiante,  sem  o qual  nenhum  povo se encontra com  o futuro."

(ln:  SANTOS,  Milton.  0  mundo  do  c/.c/ad5o.  S.  Paulo,  1999.  p.  133.)
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Urn  dragao  invadira  a  ``cidadela  da  ciencia''.  Sua  carranca  afugentara  os  maus  espfritos.  0
silencio  sera ferido  por suas  mtlltiplas vozes.  Dos  sal6es  conferenciais,  os  atentos  ouvirao  os
seus passos.  E com  seu jeito desengon€ado e encantador, ele nos convidara a dan€ar.

Animal  fabuloso,  sfmbolo  da  fusao  e  da  confusao,  perturbador  do  imaginario  de  todas  as
culturas,  o dragao pergunta:  Bahia,  bahia,  que  lugar e este?  E em  procissao,  afox6s, ternos de
reis,  levadas de boi,  trio el6trico,  o  sagrado e o  profano da  Bahia  se cruzam  nos  seis dias do
caminho do dragao.

0 desafio esta  lan€ado aos participantes: quem vencera o drag5o? Os candidatos a her6i tern
vaga  garantida  na  arena  mitica  e  iluminada  da  SBPC.  Por  enquanto,  os  mist6rios  do  dragao

permanecem  inviolaveis.

Luiz  Marfuz
Diretor  Artfstico  dos  Cortejos  Cenicos  da  SBPC-Cultural

SBPC Cultural  -  Bahia,  bahia,  qile  lugar 6 esse?
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``Noites  Culturais"  -Reitoria  da  UFBA,  Rua  Augusto  Viana  s/n,  Canela,  tel.:  2452811.

Se  a  liberdade  de  sentido  e  uma  conquista  em  relacao  a  uma  plenitude  anterior  de  significados -tradicao  -,
ent5o  a  Bahia  pode  ser  apresentada  como  urn  campo  permanente  de  atitudes  de  cria€ao  que  oscilam  entre  a
nega€ao  rebelde-iconoclasta  e  a  preservacao  sacrossanta  quase  obsessiva,  passando  por  urn  verdadeiro  arco-
iris de releituras construfdas sobre negocia€6es e degusta€6es de  16gicas aparentemente  incompatfveis, gerando
humor  ,  paradoxo  e  ambivalencia.
Dia  14  (Sabado) -  19h
"E  proibido  proibir"     [Rupturas]

Dia  15  (Domingo)  -19h
Primeiro  Concerto  de  Mtisica  Sacra  Negra  da  Bahia
Coordenacao -  Prof.  Ordep  Serra
Dire€ao  Musical  -Edvaldo  de  Aradjo  Santos
Dia  16  (2a feira) -  19h
"A  verdade  6  uma  s6:  sao  muitas"  -*  [Releituras]

Dia  17  (3a feira) -19h
"Eu   nasci   assim..."   [Permanencias]

Coordenacao  -Prof.  Manoel  Jose  de  Carvalho
Direcao ~  Meran  Vargens
*  Verso  do  poeta  baiano  Antonio  Brasileiro

C/.rco Arafa' Azu/  -Campus de Ondina.
De  14  a  18 de julho,  a  partir das  19  h:  mtlsicas,  dan€as,  poesia,  performances e tore.  Picadeiro  para o encontro
das  diversas  linguagens  e  para  o  entrosamento  de  bailarinos,  poetas,  mtisicos,  palha¢os,  atores  e  pdblico:
Noites  de  miscel5nea,  origens,  poesia,  movimento  e  celebra€ao
Dire€ao  -Elfsio  Lopes

Espa€o Maracangalha. Campus de oncl.ina.
Interven€6es artfsticas  relampago  nos  intervalos  da  programa€ao,  em  lugares diversos e  no  palco junto  ao  PAF.
Todos  os  dias,  entre  9:30-10h,  13-14h  e  ap6s  as  18h.

ESpaEo Mestre  Didi -F3.ibl.ioteca Central.
•   Exposi€ao  de  pain6is  de  projetos  construfdos  na  interface  universidade-sociedade,  reunindo  professores  e

estudantes do Programa UFBA em Campo Ill, da Atividade Curricular em Comunidade-ACC, entre outros. Algazarra
de  opini6es.  Projeto  Singular  e  Plural  -TVE-lRDEB,  vfdeos  e  exposigao  de  trajes  tfpicos.  Espaco  de  visitacao  de

parceiros  das  comunidades  envolvidas,  exposi€ao  de  produtos  etc.
Coordenacao -Pro fs   Manoel  Jos6 de Carvalho  e  Elfzia  Rocha
Direcao -Rino  Carvalho  e  Adelice  Souza
•  Mostra  do trancado  de  pia€ava  das  artesas  de  Porto  Saufpe,  Ba  -Tecelagem  da tribo  Kiriri,  Banzae-Ba  -

Ceramica  dos  Tumbalala
•  Supermercado  Cultural  -espaco  aberto  para  livre  circulacao  de  ideias

Sala de Visitas
Stand  receptivo da  UFBA  para  artistas e convidados especiais  em  prol  de grandes causas  e conseqtlencias,  ou
simplesmente  celebrando  o  cotidiano  da  SBPC.

4venturas dq Dragao e de seu inestim6vel companheiro Micro Trio
Composi€ao  performatica  e  interativa,  geralmente,  nos  finais  de  tarde  em  Ondina,  em  forma  de  cortejo.
Direcao  -Luiz  Marfuz
Coreografia  -Beth  Rangel
Micro  Trio -  lvan  Huol

EXPosi€ao-Biblioteca  Central,1Q  andar
"A  UfBA  a /orge Amado" -  Fotos,  teses,  dissertac6es,  ensaios,  etc.  sobre  o  escritor,  produzidos  na  UFBa.

E!gridnean#oomd:jE?ngai,)sL::Yuwr.,SRE:::,tura,.ufoa.br
Webmaster:  Persio  Meneses

Caderno Cultural do Jornal ``A TARDE'' -14.07.2001, sabado
Coordena€ao:  Evelina  Hoisel
Editor:  Florisvaldo  Mattos
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Evelina  Hoisel

David  lannitelli  e  Fa fa  Daltro

Ordep  Serra

Myriam  Fraga

Manuel  Veiga

Paulo  Miguez

Nelson  Pretto

Paulo  Dourado

Textos Literarios

Greg6rio de Matos

Myriam  Fraga

Jose  Carlos Capinam

Judith  Grossmann

Beto  Hoisel

Ruy  Espinheira  Filho

Mat6rias

Antes arte do que nunca

Soonomnom

Nova tradicao

Paroano  Sai  milho
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Local:  Centro de Conven€6es
Hora:  19:30  h
1.   Nasce urn  Drag5o ...
2.   Sauda€ao aos Orix6s
3.   Abertura da Solenidade

•  Hino  Nacional

EpedcEERENENH®

Visita do Afox6 Filhos de Gandhi

SBPC Cultural - Bahia,  bahia, que  lugar 6 esse?
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Balhia, que lugar 6 este para voce?

E  urn pedacinho de todo  lugar.  Do ponto de vista cultural,  a  Bahia
tern  a  sorte  de  ter  urn  favorecimento  afro,  indfgena  e  europeu.
Todos   puderam   ``correr"   aqui   com   uma   certa   liberdade.
Diferentemente de outros lugares, a cultura negra tern uma presenca
marcante aqui. Ate pelo ndmero, ja que a populacao negra e bern
maior.  Mas,  ao  mesmo tempo em  que  se  encontram  tracos  dessa
cultura  espalhada  por  toda  a  cidade,  tamb6m  ha  toda  uma

popula€ao  vivendo  ainda  como  escrava.  As  periferias  sao  aldeias
largadas a pr6pria sorte.  Entao, a negra sorrindo vestida de turbante
de acaraje,  dessa  Bahia que pode ser vendida  pela  Bahiatursa, tira
o turbante, volta para casa e encontra seu filho fumando maconha,
roubando.   Sua  filha,   ainda  adolescente,   gravida.  Talvez  n6s
cuidemos muito do que chamamos o legado cultural africano, mas
esque€amos  de  cuidar  desse  povo.   Enaltecemos  a  cultura  e
esquecemos do povo, sem fazer com que seja tratado com o devido
respeito. Principalmente agora, com a globalizacao, corre-se o risco
de  irmos  mais  para  tras  ainda.  A  segrega€ao  pode  tornar-se  mais
sem-vergonha.  E  urn perigo que  n6s corremos.

Por qua?

Porque,  ate  entao,  a  gente  a  que  eu  perten€o,  a  comunidade  em

que  eu  nasci,  a  prestadora  de  servi€os.   Empregada  dom6stica,
gar€om,  porteiro...  Vivemos  basicamente  do  legado escravocrata.
Se,  de  repente,  a classe  media  baiana resolver tomar vergonha  na
cara e resolver nao utilizar mais mao-de-obra, nao ter aquela figura
estranha  na  casa  -as  vezes  ate  cinco  pessoas,  o  que  ja 6  quase
uma tradi€ao -e comprar maquinas, como os europeus, n6s vamos

passar  por  uma  situa€ao  diffcil.  Ou  seja:  o  que  n6s  temos  como
servi€o ja nao serve mais. E o pior de tudo: nao estamos preparados

para  esse  mundo  tecnol6gico.   Estamos  analfabetos,  analfabetos
mesmo e analfabetos da tecnologia, duplamente analfabetos.  Essa
distancia,  de  Barra a Alagados, tende a se tornar cada vez  maior.

Mas o  enaltec.Imento da  cultura africana,  esse  reconhecimento,
nao funcionou,  e.in dado momento, para melhorar as condiE6es
de vida?

6
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lsso 6 uma faca de dois gumes. Isso nao aconteceu a toa. Aconteceu
a  partir  de  uma  briga  do  movimento  negro  para  que  se  fizesse
reconhecer,  o que era  16gico.  Qualquer urn da  classe  media tinha
uma negra na casa que cuidou dele, que o educou e o acostumou
a  comer vatapa  na  Sexta-feira  Santa.  Com  urn  pouco  de  pressao,
tudo  isso acabou  vindo a tona.  Mas reconhecer que a cultura esta
na  gente,  que  ela  6  importante,  que  ela  6  maravilhosa  e  que  ela
vende pra caramba para o turista 6 uma coisa.  Daf a  reconhecer a
humanidade das pessoas que sao proprietarias dessa cultura 6 outra
completamente diferente.  E  uma outra  hist6ria.  E  muito  bonito ver
a baiana do acaraje, a mt]sica da TV Bahia, e ate ver como a Bahia
6 vista  la fora.  0  reconhecimento da cultura foi  algo  importante e

que deve ser mantido.  Mas € preciso  ir al6m: 6 preciso reconhecer
o  direito  de  humanidade,  de  moradia,  de  respeito  aos  lares,  aos
seus direitos de cidadao.  Temos que dar esse pequeno passo.  E ele
esta pr6ximo,  logo que ja fomos reconhecidos como cultura.  Basta
agora, com  urn pouco mais de boa vontade,  sermos reconhecidos
como gente.  0 grande problema e passar de ser ``movente" -que
era o termo dado aos negros, os escravos -a ``gente''. Quando n6s
formos ``gente''... gente sempre e gente. Todos de primeira categoria!

E onde entra o Grupo Bagun€a€o nessa Bahia dividida?

0  Bagunfafo  surge  exatamente  af.  Nesse  negro  tao  cantado  e
exaltado.   0   negro   e   bonito,   6   isso,   6   aquilo.   Percussao
mundialmente conhecida,  Paul  Simon  aqui...  0  Bagunfafo surge
exatamente  dessa  descoberta comunitaria de  seu  valor.  Eu  toquei
lata  quando  pequeno.  Pegava  uma  lata  de  6leo,  daquelas  que  se
comprava na cesta do povo, pegava uma borracha de pneu, preta,
urn  plastico  desses  que  vinham  com  feijao,  transparente,  forte.
Apertava na boca da lata de 6leo (abria dos dois lados) e ali prendia
o  plastico  com  a  borracha  e  fazia  urn  tamborzinho.  A  lata,  urn

plastico para fazer a pele e a borracha para prender, para a afinacao.
Toquei  muita lata.  S6 que o tocar lata dos meninos do  Bagunfafo,

que eu  vi  em  91, ja tinha  uma  outra  inspiracao.  A  minha  era crua
e  nua  da  cultura  afro.  Uma  coisa  que  surge,  que  a  gente  ve  nos
candombl6s -e  menino  gosta de  batucada.  Em  qualquer cultura,
se ele ouvir algu6m  bater,  ele vai  tocar,  porque fazer som 6 muito
born. Ja a dos meninos era diferente.  Vinha da  moda do  O/oc/urn.
0  0/odum  tinha  emplacado  ``Fara6"  no  radio,  e  agora  todas  as
comunidades viam urn grupo percussivo conseguir sucesso atrav6s
da percussao.  Isso empolgou todo mundo. Ja havia a predisposi€ao
e,  com  esse  apoio  sonoro  do  O/oc/urn,  surgiram  varios  grupos

percussivos nas comunidades. Cada comunidade tinha uns dez (era
que  nem  os grupos e  pagode de  hoje).  Entao,  primeiro  as  bandas
de  percussao  da  comunidade  se  espelhavam  no  O/oc/urn.  E  os
menorezinhos,  que  nao  tinham  a  articulacao  dos  maiores  para
conseguir os tambores, queriam se espelhar nas bandas de percussao
da comunidade.  E  lam  buscar na  lata o batuque.  Eu  lembro de urn
filme  africano  que  assisti,  em  que  os  meninos  menores  da  tribo
nao conseguiam cortar uma arvore para fazer o tambor.  Entao, eles
iam  a  procura  de  uma  arvore  velha,  de  troncos  secos,  ja  quase

OxALA

0 mais velho dos
orixas, Oxala foi

incumbido por Olorum
da criagao do mundo.
Sua cor 6 o branco, e

este 6 o porqu6 de
muitos baianos

vestirem essa cor em
seu dia, sexta-feira.

SBPC Cultural - Bahia,  bahia, que lugar 6 esse?
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secos,  pequenos,  e  eles  cavavam  para  fazer  tambores.  Aqueles
troncos velhos, ja quase decompostos, eram a lata, o lixo da floresta.
Os  daqui  seguiram  a  mesma  16gica.  S6  que  no  lugar  da  arvore,

"0 grande problema 6 passar

de ser movente - que era o
termo dado aos negros, os

escravos - a gente. (...)  Eu,

duro, pobre, negro, sem urn

centavo, quem vai me dar

credibilidade?"

SBPC Cultural  -  Bahia,  bahia,  que  lugar 6 esse?
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pegaram  a  lata,  o  latao  velho  que  faz  o
tambor.O   Bagunfafo  surgiu   daf,  dessa
necessidade de se identificar, de se localizar.
E eles tocavam,  eram  simplesmente sete ou
oito sentados, tocando e viajando  na deles.
Eu  -ja  preocupado  com  a  minha  situacao
social   de  marginalidade  e  a  dos  outros,

procurando  encontrar  alguma  forma  de
ajudar  os  outros  jovens  da  comunidade  -

quando vi  aquilo,  disse:  ``6 esse  o  projeto''.

E  o  BagunfaEo  j6  era  o  Bagunca€o,  j6  se
chamava assim?

Havia  urn grupo de meninos tocando  latas,
sentados na rua.  Eram duas latas, alias,  uma
descarga  sanitaria  plastica  e  uma  lata  de

querosene,  dessas  grandes.   Eles  estavam
tocando,  tres  no  agudo  e  quatro  no  grave.

Havia uma socializacao ali. Como eram todos meninos, eles tinham

que  ter  urn  certo  espfrito  de  grupo  para  dividirem  dois  lixos  por
sete meninos.  Havia uma disciplina, tinha que haver o lfder.  Havia

tambem  ali  o  resgate da  identidade afro,  com  os tambores.  Havia
o discurso ecol6gico -mas o discurso ecol6gico de barriga vazia,

porque 6 muito born dizer ``salvem as baleias", ou seja la quem for,
de barriga cheia. De barriga vazia, voce quer comer todas elas que
aparecerem  na sua frente.  Entao,  a necessidade de tocar tambor e
se  identificar  com  sua  cultura,  nao  ter  dinheiro  e  pegar  na  lata,
acaba  criando  urn  discurso  ecol6gico:   recuperar  o  lixo  para
encontrar a identidade. Nao deixar que esta Terra se tome urn lixao.
Eu  saquei tudo assim,  na  primeira olhada,  Chega fiquei  arrepiado.
Mas  como  fazer  para  ajudar?    Eu,  duro,  pobre,  negro,  sem  urn
centavo, quem vai  me dar credibilidade? Aqui  na Bahia, n6s temos
muitos  projetos  feitos  por  estrangeiros.   Ele  ve  uma  coisa  muito

bonita,  escreve  para  os  amigos  de  la  e  cada  urn  da  mil  d6lares.
Todo mundo sabe que ele desceu do primeiro mundo para o tercei ro

para ajudar. Entao, ate a pr6pria sociedade de classe media baiana
ajuda, porque sabe que ele esta ali num desprendimento financeiro
completo,  porque  ele  desceu  do  primeiro  mundo  dele  para  nos
ajudar. Mas o neguinho, safdo dos infernos, ele esta 6 querendo se
dar bern.  Qual  6 a credibilidade?  Quem  vai  te dar mil  reais,  quem
vai  te dar alguma coisa?  Nem  a  pr6pria  comunidade acredita  nas
suas intenc6es. Acha ou que voce 6 urn homossexual e quer explorar
os  meninos,  ou  que  voce  6  politico e quer  se  candidatar,  ou  que
voce  6  traficante...  Mil  boatos  ao  mesmo  tempo,  porque  6  muito
diffcil   a  comunidade  acreditar  que  urn  dos  seus  tenha  esse

pensamento tao  nobre,  de,  no desespero da  sobrevivencia,  ainda
poder olhar para o lado.  Pronto,  nao ia achar dinheiro de ninguem
de fora,  nao  ia  achar  apoio de  ningu6m  de dentro,  e  os  meninos



que  acreditavam.  Entao  o  neg6cio  era  tocar.  Sentar  ali  e  ajudar,
apoiar,  conseguir que a  par6quia  cedesse o espaco (foi  o  primeiro
espaco  que  conseguimos),  e  votar  urn   nome.   Bagur}fa€o  foi
escolhido  democraticamente.   Eu   pensava:  ``E  uma  bagun€a  isso

aqui,   urn  bagun€aco,   e  tao  bonita  essa  coisa   deles,   de   se
organizarem  gritando,  urn  xinga  aqui,  toma  ali  todo  mundo,  esse
tal  de dizer `eu gosto de voce' ao passar a mao na bunda,  mandar
sua  mae  se  foder,  dizer  que  seu  pai  6  cachaceiro..."  Quando,  na
verdade,  ainda nao conseguiam dizer:  ``Ah, que  legal  que estamos
aqui  juntos,   nos  defendendo  desse  mundo   inteiro''.  Af  sugeri
Baguncaco.  Como  viram  que  foi   uma  proposta  minha,  os  que

queriam   que  eu   continuasse,   me  agradando,   disseram:   "i
Bagunfafo..."  e  os  outros,  mais  politizados,  disseram:  "N5o,  s6

porque o cara  botou,  pegue seu  nome e enfie  no...''.  Acabou  que
ficou, por pouqufssima diferenca, vencendo BagL/nfafo. Foi o nome
dado a essa primeira banda. Mas, a partir do momento que a gente
saiu  tocando  -e  tocamos  para  todo  mundo,  esquerda,  direita,
bastava  ter  urn  palco  que  a  gente  pedia.  Tocamos  nos  palanques
de todos eles e foi  muito legal, com o microfone e a lataria fazendo
barulho. E os outros que estavam la embaixo come€aram a perceber

que  a  f6rmula  era  facil:  menino  de  comunidade,  tudo  pretinho,
solto, sem o que fazer, "somos n6s!''; lata, urn monte aqui ao redor.
Eu  morava  num  barraco  de  madeira  e,  depois  de  urn  tempo,
come€aram  a  bater na  porta:  ``Nao 6 o  senhor que 6  Pim?  Eu  sou
de  la  do  Uruguai,  voce ta  ajudando  aquela  banda,  a  BagL/r}fafo,
n6?  Eu  sou  o  maestro  da  minha  banda,  o  senhor  pode  me  ajudar
tamb6m?''.  Eu dizia que a gente tinha que conversar, que nao tinha
tempo,  trabalhava,  tinha  que  manter  a  famflia,  que  era  filho  mais
velho de pai  morto... Afinal,  a minha  ideia  inicial  era ficar ali,  com

o primeiro grupo, ajudando no que eu pudesse.  0 primeiro cara

perguntou  se  eu  podia  conversar  na  hora,  assobiou  la  para  o
canto da rua e vieram uns oito, dez. Sentamos no passeio, eu
comecei a explicar o estatuto da crianca e do adolescente,

que  as  crian€as  nao  podiam  apanhar  dos  pais,  essas
coisas -na  epoca,  estava  fazendo  urn trabalho  para  o

juizado de menores. Daf veio outro grupo, outro grupo.
Em  pouco  tempo,  em  Massaranduba/Uruguai,  n6s
tfnhamos oito grupos de  lata.

E como voce organizou o pouco tempo

que tinha?

Eu tive que largar o primeiro emprego.

Minha  mae  me  botou  para  fora  af .
Disse:   ``Esse   menino   deve   estar

JZsf=-::---?-=ii-..J

`emaluquecendo',  fica  com  urn  monte

de  menino  para  cima  e  para  baixo  indo
tocar lata e nao vein ajudar a famflia".  Foi
uma  briga  feia,  foi   horrfvel.  Af  eu  disse:
``Vai  trabalho,  vai  comida,   mas  eu  tenho

que  fazer  o  que  eu  gosto''.   Fiquei   num
trabalho  s6,  no  juizado,  e  vim  passar  as
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V®Cfi SABEA?

0 dicionario  preve  uma  conota€5o

pejorativa  para  a  palavra
"suburbano":  aquele  que tern ou

revela  mau  gosto.  Na  contram5o do
estere6tipo,  no  entanto,  em

Salvador,  associa€6es  comunitarias
e  grupos  formados  principalmente

por jovens de baixa renda

prodcu°zTnbd%eamrte:Eprees::noc:i::oda
AMPLA  (Associa€ao  de  Moradores
de  Plataforma),  qile  busca  valorizar

a  parte  menos  privilegiada  da
cidade  promovendo  atividades

culturais  junto  a  comunidades  do
subdrbio  ferroviario  de  Salvador.

Confira,  nesta  revista,  mat6ria
realizada com  o grupo e com  uma
das  diretoras  da  associ¢ao  AMPLA.
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manhas com os meninos.  Urn ano e meio depois disso, eu tambem
larguei  o juizado e fiquei  s6 tocando  lata.

E quando voce se deu conta que o grupo BagunFafo virou o Grupo
Cultural  Bagun€a€o?

Foi  uma  amiga  minha,  que trabalhava como  assistente social  que
me chamou aten€ao para registrar o grupo,  logo que eu trabalhava
com urn monte crian€as e nao estava amparado legalmente. Af, na
hora de registrar, colocamos o nome da primeira banda. Nao parecia
serio  o  nome  Bagunfafo,  mas  o  problema  todo  e  que  eu  nunca
tive  compromisso  com   nada.   Eu  sai   daqui.   Diferente  de  urn
educador de forma€ao, eu vinha com urn paradigma novo, porque
eu nao fazia parte dos educadores,  nem comunitario nem popular.
Era  s6  urn  jovem  que  estava  me  descobrindo  educador  nesse
momento.  Entao, minhas regras eram as regras da necessidade. Era
Bagunfafo mesmo.  E  quantas  vezes ja  riram  quando  eu  dizia  ``o
nome  do  projeto 6  Bagunfafo''?  Hoje,  quando  chego em  alguns
lugares,  e  sin6nimo  de  coisa  bern  organizada,  que  deu  certo.  0

projeto seguiu  crescendo,  crescendo, e eu fui  me formando como
educador (porque entrei nessa como urn menino que nao entendia
muito).   Fiz  urn  curso  de  pedagogia  popular    pelo  Movimento
Nacional  dos  Meninos  de  Rua,  e  passei  a  estudar  psicologia,
antropologia por conta pr6pria, nunca fui a universidade. Me tornei
urn educador autodidata.  Daf da para notar que o projeto tern uma
via dupla: ele nao s6 fez crescer os jovens, dar-lhes cidadania, mas
deu  a  urn  simples  padeiro  dos  Alagados  a  condi€ao  de  se tornar
urn  intelecto,  de  conversar sobre  psicologia,  educa€ao,  de viajar.
Eu  sou  o  resultado  do  projeto.  Sempre  falo  que  os  lfderes  de
comunidade que eu  conheco podem falar ``eu vou consertar a rua
tal'', mas entender, de fato, de polfticas ptlblicas da populacao que
ele fala,  estudar,  ler  livros,  bater a  cabe€a,  dar  urn grande  salto,  6
o que e importante.  Hoje eu  nao vou a universidade por opcao. 0
conhecimento tern varias formas de chegar ate voce.  Embora seja
uma das  pessoas que  mais tenta ter rela€ao com  a  universidade -

porque  o  papel  dela  6  trazer  a  tecnologia  desenvolvida  para  a
comunidade -, enquanto pessoa, acho que sempre vou buscar esse
conhecimento de forma marginal.  Nao quero que respeitem o que
eu  disser porque alguem  me deu  urn diploma.  Esse diploma quem
me  deu  foram  os  meninos  do  Bagurifafo,  a  minha  mae  que  me
botou para fora, o padre que me aceitou aqui, o cara da venda que
me vendeu fiado, a menina que abriu mao do curso dela por mim.
Essa gente que me formou.

Voce falou desse grande salto, seu e do Bagun€a€o. Qual 6 a id6ia

que fundai o BagunEaEo hoje?

A  id6ia  principal  6  permitir  processos,  a  m6dio  e  longo  prazo,  de

apropria€ao  de  conhecimento  pela  comunidade  e  manipulacao
desse  conhecimento.  Na  verdade,  o  que  eu  vi  na  maioria  dos

projetos 6 que chegam  pessoas nas comunidades com  id6ias suas,
boas  ou   nao,  com  o  pressuposto  que  aquela  formacao  (ou



informa€ao)  vai   melhorar  o  meio  daquela  comunidade.  Mas,

geralmente,  a  pessoa  nao  pergunta  a  comunidade o que  ela  quer
realmente  com  a  forma€ao.  Geralmente  os  projetos  sociais  sao
baseados nisso. Algu6m tern uma boa ideia -algumas sao realmente
maravilhosas -e  serve  com  essa  boa  ideia  a
comunidade.   A   comunidade   participa,
algumas vezes em urn grau muito born, outras
muito reduzido, mas o processo do Bagunfafo
6  diferente.  A  comunidade  teve  uma  id6ia  e
essa  id6ia  foi  se  organizando,  a  comunidade
apropriou-se  desse  processo  de  produzir,
discutir  e  aplicar  conhecimento.  Nao  existe
nenhum antrop6logo, pedagogo ou psic6logo

que chega aqui e interpreta a nossa linguagem
para o  mundo.  0  mundo  tern que falar  uma
linguagem  que  o  Bagunfa€o  entenda  e  o
Bagur]fafo tenta  falar  uma  linguagem  que  o
mundo  entenda.  A  id6ia  do  Bagunfafo  6

permitir esse processo nas comunidades. i urn
processo  mais  lento,  mais  complicado,  mas
urn  processo  de  verdadeira  apropria€ao  do

E quantas vezes j6 riram

quando eu d.Iz.Ia ``o nome do

projeto 6 Bagun€afo"?  Hoje,

quando chego em alguns
lugares, 6 sin6nimo de coisa

hem organizada, que deu

certo.

conhecimento e, alem disso, da sua aplica€ao
e discussao. Hoje, no Bagunfafo, toda a equipe formada, produtor,
secretaria,  gerente,  sao os pr6prios meninos que conheci  ha  nove
anos atras. Todos sao os pr6prios meninos que fizeram 20, 21  anos
e  assumiram  o  projeto.  Esse  projeto  hoje  e  1000/o  comunidade.
Temos colabora€ao da universidade; temos colabora€ao estrangeira;
temos colabora€ao da classe media branca baiana; de quem quiser.
0  importante  6  que  ele  conduza  aqui  dentro  urn  processo  de
conhecimento que sirva para os que vein atras.

Descendo para a pr6tica do grupo, ele come€ou com os meninos
tocando lata, j6 tern grupo de dalnEa e v6rios outros estilos ...

i,  o  Grupo  hoje  tern  grupos  de  teatro,  futebol,  carate,  capoeira,
aries-plasticas; temos  urn  leque cultural.  Ate a  cultura de milho,  o

que queremos fazer aqui 6 cultural. Mas mant6m o foco principal,
que e articular bandas de  latas. A partir da articula¢ao das bandas
de  latas,  tudo  pode  se  relacionar.  Urn  grupo  de  dan€a,  6  claro,

pode se  relacionar a banda de  latas,  porque ele danca quando se
toca; a informatica, porque o menino precisa se comunicar com o
mundo e entender a questao dele enquanto pessoa. Af percebe-se

que qualquer acao que se fizer, o mundo se relaciona com ela.  E o
menino  vai  tranqtlilo,  sorrindo,  dono  da  pr6pria  situa€ao,  porque
ele  consegue  entender o  mundo  melhor  se  e  a  partir  do  que  ele
escolheu  como  identifica€ao com  o mundo.

Existem  processos  definidos  para  a  produFao  musical  dessas
bandas?

Nao. Nossa divisao 6 assim: n6s temos quatro grupos que chamamos
de s6cio-comerciais, que chegaram a urn grau de aperfei€oamento
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musical  que a gente vende  esses  produtos  para  manter o  projeto.
Temos  uma  dupla  sertaneja  Tom  e  Ke/;  a  banda  D/./ara  Son,  que
faz mais merengue, salsa, carnaval baiano, com guitarra baixo etc.;

a banda Percuc/.a., que misturou os atabaques
com  o  som  de   DJs,  e  tern  urn  americano

N6s  discutimos

isso aqui. Que o

sucesso  verdadeiro

6 a construfao da
hist6ria.

Orlando Louver, clue ja concorreu ao Grammy
e se encantou com os meninos, vindo dirigir a
banda;  finalmente,  tern  a   Sucafa  Man/.a,

porque,  como  n6s  somos  31   grupos,  tinha-se
que  criar  urn  grupo  que  fosse  a  sele€ao  do
Bagur]fafo.  0  Sucafa  Man/.a  6  apoiado  por
Wilson   Caf6,   urn   percussionista   que   se
voluntariou  a  estar  no  Bagunfago.   Entao  o
Sucafa  Mar)/.a  6  uma  sele€ao  mesmo.  Temos
urn  show,  todo  mundo  tern  direito  a  ensaios,
ha  os  ancoras  e  urn  rodfzio  que  seleciona  os

jovens pelo comportamento, pela musicalidade
e pela danca. Assim forma-se o Sucafa Marl/.a,
com  seus  27  componentes.  Quase  como  a
selecao brasileira, com todo mundo querendo

jogar  o  maximo  para  ser  escolhido,  para  sair
na   escala€ao.   E   muito   diffcil   fazer   essa

escala€ao.   Essas   bandas  tern   liberdade   de   compor,   trazer
composi€6es  de  fora,  mas  cada  urn  comp6e  na  sua,  arranja  urn
coleguinha para fazer o arranjo e ja mostra o neg6cio pronto. Aqui
6  uma  universidade  musical,  cada  urn esta tocando  numa  parede
af,  tirando  sua  mdsica  e  quando  eu  vejo  ja  esta  com  guitarra  e
baixo,  ja  pronto.  E  leva-se  tudo  a  urn  festival  que tern  no  final  do
ano  e  todo  mundo  concorre  com  as  suas  canc6es,  inven€ao  de
novos  instrumentos,  seja  la  o  que  for.   N6s  vamos  gravar  uma
coletanea das quatro  bandas em  CD.  Alias,  estamos  criando  uma
butique  para  vender  CDs,  camisetas,  bottons,  esse  tipo  de  coisa,
na  sede.  Agora,  quanto  ao  CD,  6  urn  desafio  nosso.  A gente quer
ser  diferente,  de  fato.  Nao  queremos  uma  gravadora  e,  sim,  urn
selo independente. Pode ser ate que, a partir desse selo, a gravadora
compre,  mas nao queremos essa  hist6ria de  ir no  Faustao,  porque
a gravadora  mandou.  Isso aqui  6  urn  movimento cultural,  que tern
a sua pr6pria dire€ao.  Nao 6 showbusi.ness.  Esse e o grande perigo
na mdsica baiana, ninguem sabe diferenciar o que e e o que nao e
showbus/.rtess.   Os   meninos,   6  claro,   como   meninos,   ficam
encantados com isso, mas tambem conhecem o outro lado, porque

quando  cantam  nao  cantam  essas  coisas.  Eles  vivem  sua  vida  de
meninos  normais,  influenciados  por tudo que esta af,  mas  na  hora
de  reproduzir  isso,   reproduzem  de  forma  pr6pria,  que  6  o
importante.  N6s discutimos  isso aqui.  Que o sucesso verdadeiro 6
a constru€ao da  hist6ria.  Se voce  levar meu  CD, vai  saber porque
esta  levando.

E a rela€ao hoje do Bagun€afo com a comunidade, talvez ate as
comunidades?

Primeiro, o Bagun€a€o 6 tao para dentro, que a comunidade assiste
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de fora. Ela tern que vir aqui para ver o que a. Com essa comunidade
aqui  da  par6quia,  n6s  temos  problemas.  Basta  ver  na  frente  da

par6quia  como sao as casas e  no fundo da  par6quia como sao as
casas. Desse lado, ate o fim de linha dos Alagados, vein a demanda
do  nosso  mundo,  e do  outro  lado ja  existem  casas  de constru€ao
com carro na garagem,  urn e policial, o outro trabalha no p6lo -o

pobre que ja alcancou  certa condi€ao,  sao pobres classe alta. Af a
percussao ja incomoda, porque os filhos dessas pessoas ja nao estao
mais  no  mesmo  nfvel  social  dos  meninos  daqui.  i  uma  falta  de

solidariedade  horrfvel.  Inclusive,  ja  houve  reuni6es em  que foram

muito diretos com o padre, dizendo que ``nao 6 que nao goste, mas
esses  pivetes  vein  para  ca .... ''.  La,  na  comunidade  pobre,  em  que
os  meninos  nao  vao  para  a  escola,  ficam  na  rua  mesmo,   n6s
chegamos como salvadores da  patria.  E  s6 6  uma  mudan€a,  veja,
de menos de 20 metros. A face do lado de ca da rua, e a outra face
da  rua.

•,,.- ;i.,` ,,,. v,hirinl
E±..,,:
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Qual  a  sua  visao  sobre  o  conceito  de  identidade  cultural  e,
particularmente, de uma possivel  identidade cultural baiana?

Eu  trabalho  na  area  de  Artes  Cenicas,  mais  especificamente  em
Teatro,  mas  me  interessam  muito  as  matrizes  culturais  que  dao

perfil  e  contorno a cultura  baiana,  de  urn modo  geral,  e   como o
Teatro  e  as Artes Cenicas  se  inserem  nesse  contexto.  Nos  dltimos
anos, estou trabalhando com uma rede de pesquisadores na Bahia,
no Brasil, na Fran€a, nos Estados Unidos e em outros pafses tambem,
em torno de uma  id6ia que  n6s chamamos de etnocenologia, que
6  a  etnociencia  do  espetaculo,  na  mesma  medida  em  que  foram

propostas  a  etnomusicologia,   etnolingufstica,  etnobotanica,
etnomatematica.  A  id6ia 6 de superar o  preconceito etnocentrista
e valorizar a diversidade espetacular das diversas culturas.  No caso
da Bahia, tenho urn projeto de pesquisa que venho desenvolvendo
ha  alguns  anos  e  gerou   uma  publica€ao  chamada  ``Matrizes
esteticas:  o espetaculo da  baianidade''  (encontrada em  remas em
Contemporaneidade,  Imagin6rio  e  Teatralidade,  l.lvro  organ.izado

pelo  Programa  de  P6s-Gradua€ao  em  Artes  Cenicas  da  UFBA).
Grosso  modo,  correndo o  risco  de ser superficial  e  rude,  o que  a

gente identifica 6 uma multiplicidade de matrizes est6ticas na Bahia,
distribufdas de forma diferenciada entre Salvador,  o Rec6ncavo,  o
litoral  sul e norte, a Chapada Diamantina, o sertao, enfim, as varias
regi6es geoculturais que comp6em a Bahia. Mais especificamente,
tenho  me concentrado  no estudo da baianidade de Salvador e do
Rec6ncavo, ou seja, da Bafa de Todos os Santos. Essas matrizes sao
evidentemente  a  nativa,  que  e  mdltipla,  porque  nao  6  apenas
tupiniquim ou tupinamba, 6 europ6ia, mais especificamente ib6rica,
mais particularmente portuguesa,  mas com marcas importantes da
cultura  espanhola,  das  culturas  latinas  europ6ias,  da  cultura  em

geral da Europa Ocidental.  Do mesmo modo, as culturas africanas,
que  sao  mdltiplas  e  que  chegaram  em   levas  sucessivas  ou
simultaneas.  Essas culturas se misturam  numa cidade que, durante

quase dois seculos,  foi  a maior cidade europ6ia fora da  Europa,  a
maior  cidade  africana  fora  da  Africa,  e  urn  ponto  de  circula€ao
importante  de  informa€6es  vindas  do  Oriente,  seja  do  Japao,  da
China, da india ou das llhas do Pacffico, da Africa como urn todo,
do  Caribe  e  da  Europa.  A  Bahia  6  urn  ponto  de  referencia  do
com6rcio  internacional  ha  muitos  seculos.  Essa  situa€ao  fez  com



que  essas  matrizes  tradicionais  se  misturassem  e  continuassem  a
receber  aportes  novos  durante  muito  tempo,  o  que  fez  com  que
esta  se  tornasse  uma  cidade  aberta.  i  uma  cidade  que  tern  urn
nome  feminino,  que  se  remete  a  urn  acidente  geografico  aberto,
de entrada,  uma  bafa,  de todos os  santos,  o que ja  assegura  uma
certa pluralidade,  e que se acostuma a absorver  informacao nova,
a  processar  e  a  criar  novidade.  Assim,  afirma  sua  perspectiva
hist6rica  de  porto  comercial,  onde  o  mais  importante,  eu  diria,
nao e a moral ou a 6tica no sentido estrito. Aquilo que da cimento,

que da liga€ao comunitaria, 6 o estetico, o que se sente e o que se
considera  como  belo.  E  uma  cultura  auto  referenciada,  mas  que
absorve influencias externas e diz isso.  0 trio eletrico, por exemplo,
todo  mundo  sabe que apareceu  porque  urn dia  passaram  aqui  as
vassourinhas, urn bloco carnavalesco pernambucano. A gente gosta
de  criar  novidade,  de  absorver  novidade  e  depois  jogar  isso  no
com6rcio,  e  vive  urn  movimento  permanente  de  transformacao
cultural,  que  cada  vez  mais  ratifica  a  tradicao.  E  que  tradicao  6
essa?  i  aquela  da  abertura  comercial  e  da  incorporacao  das
novidades e da cria€ao de  novas  novidades.

Qual seria a importancia dessa discussao para o fazer artl'stico e
para a sociedade, na Bahia?

Para  o  fazer  artfstico,  eu  diria  que  seria  uma  atualiza€ao,  uma
retomada  da  linha  evolutiva,  no  sentido  de  valorizar  e  difundir

essa diversidade. Hoje, ha grupos na Bahia que tern como tematica
a  negritude,  por exemplo,  ou  as  culturas  nativas.  Claro  que  havia
rituais  representativos  nas  culturas  nativas,  nas  culturas  africanas,

mas o teatro 6 uma matriz europ6ia,  sem  ddvida alguma.  0 fato e

que  a  gente  tern  praticas  espetaculares  que  nao  se  restringem  ao
teatro.  Eu acho que as prociss6es, os rituais afro-brasileiros tern urn

componente  espetacular  muito  grande.   Entao,  para  a  criacao
artfstica,  a  compreensao  dessa  diversidade  e  dessa  dinamica
fazem  com  que  a  produ€ao  artfstica  se  diversifique,  se  inter-
relacione, criando o que eu chamo de sistema espetacular, que
vai desde o teatro a dan€a, ao esporte, a moda, ao carnaval.
i  urn sistema,  na verdade,  dnico,  complexo,  mas  inter-
relacionavel. Para a sociedade, os estudos mais recentes
dos  organismos  internacionais  apontam  que  esta  na
cultura,  no  lazer  e  no  turismo  o  futuro  de  criacao  de
renda e emprego.  Entao,  a  minha expectativa,  a  minha
esperan€a, e que essa dinamica cultural venha a reduzir
as  desigualdades  sociais,  que  sao  absurdas  no  caso
da  Bahia,  do  Nordeste e do  Brasil,  gerando  renda
e  empregos.  0  meu  discurso,  evidentemente,
tern urn tom mais otimista do que o de muitos
de   meus   colegas,   que    lamentam   a
degradacao,     a     vulgariza€ao,     a
banaliza€ao   da   cultura.    E    isso

compreendendo  que  eu  nao  posso
separar  a  arte,   a   universidade,   da
sociedade; eu nao posso separar a cultura
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do  lazer,  do  entretenimento,  ate  mesmo  do  turismo.  0  conceito
contemporaneo  de  aglomerado  ou  de  sistema  faz  com  a  gente
compreenda que as coisas todas se tocam, todas dependem  umas

das outras, e que o valor maior,  no meu  ponto

"i uma cidade que tern urn

nome feminino, que se remete a
urn acidente geogr6fico aberto,
de entrada, uma baia, de todos

os santos, o que j6 assegura umai
certa pluralidade, e que se

acostuma a absorver
informagao nova, a processar e

a criar novidade."

de vista,  6 justamente  a  diversidade,  o  espa€o

plural,     para     todas     as     manifesta€6es
espetaculares,   desde   as   de   cunho   mais
religioso,  politico  ou  estritamente  artfstico.

Mas o que est6 em evidencia na cultura baiana
nao 6 muito homogeneo, considerando que a
Bahia 6 urn espa€o tao milltiplo?

Nao, eu nao acho que ele e muito homogeneo
Acho  que  ele  e  muito  dinamico  e  que  tern
modas dominantes temporariamente, mas elas
se alternam e ha nichos de mercado, para usar
uma expressao da  area,  que  sempre  reservam
urn espa€o  importante para,  por exemplo,  urn

pro8rama como o  Bahia  Singular e  Plural,  da
maior importancia, que o lRDEB vein fazendo,

no  sentido  de  registrar  e  divulgar  folguedos  e

praticas  espetaculares  que  nao  estao  na  dominante  do  mercado.
Nao  estao,  mas  estao  no  Aeroc`/ube  P/aza,  estao  no  lRDEB,  tern

gerado  comerciais   para  a  televisao,   eventos  de  toda   sorte,
aumentando a  auto-estima e  reafirmando certas  matrizes que  nao
sao dominantes  no  mercado.  Sim,  mas  nem tudo sera dominante,
e  nada  sera dominante sempre.  A gente tern que ouvir o que esta
sendo vendido,   aprender com  isso,  inclusive  nao ter vergonha de
achar  a  qualidade  musical,  artfstica  e  espetacular  de  todos  esses
segmentos,  dominantes  ou  nao.  0  mercado  e  dinamico,  e  as
institui€6es tern seu  papel  a cumprir.  Eu  acho que 6 possfvel  haver

formas  de  regula€ao  de  mercado.  Eu  nao  saberia  o  que  propor.
Tenho a propor no sentido de tentar entender o que e que acontece
e,  no caso do teatro e da danca, gerar pesquisas sistematicas, com

produ€ao  te6rica,  bibliografica,  artfstica  e  tecnica  sobre  o  que  a
gente estuda e o que a gente encontra.

Que indicaE6es voce faria de manifesta£6es culturais e artisticas
baiainas  representativas?

Eu  falei  do  Bah/.a 5/.ngu/ar e P/ura/,  que tern  levantado  urn acervo
muito  grande.  Tern  as  prociss6es  religiosas  e  as  festas  religiosas
mistas ou nao, sincr6ticas ou nao, cat6licas, afro-baianas, e mesmo
as evangel icas, que tern urn componente espetacular muito grande.
Tern  o  esporte...  Foi  muito  interessante  ver  Pop6  brincando  com
lvete  Sangalo  em  cima  de  urn  trio  el6trico.  No  Arer€  Gera/,  urn

programa da TV Bahia, voce v6 uma modelo e urn ator apresentando
artistas  de  todo  tipo.  Tern  dois  espetaculos  da  Escola  de  Teatro,
L/mb/.gtj/.c/ac/es,  de  lami  Reboucas,  e  /ns6n/.a,  de  Hebe  Alves.  A

produ€5o  da  Escola  6  muito  representativa  e  reveladora  da
baianidade.   Essa  e  uma  hip6tese  que  a  gente  vein  verificando,
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porque  houve  muita  critica  historicamente  de  urn  distanciamento
da Escola da cultura baiana.  Fora da escola, eu vejo alguns ndcleos
importantes, como o Bando c/e Tearro O/odum, que faz urn trabalho
da  maior  importancia,  de  recriacao  da  matriz  afro-baiana.  Tern
uma  companhia em  Lauro  de  Freitas,  chamada  Companh/.a  7-ups
c/e  Tea fro,  salvo  engano,  que trabalha  mais especificamente  com
as   matrizes   nativas,   urn   trabalho  de   Luis   Laranjeiras.   Carlos

Petrovitch  fez  urn 6pera  recentemente,  a men/.no que quer/.a  ser
ref., com  lenda de origem afro-baiana.  E tern o Ma/€ c/e Ba/e, que e
motivo de pesquisa de doutorado no nosso programa.

ARMIND0  BIAO

Escola de Teatro -  UFBA    ,gr:;#',`;

biao@ufba.br                   Ill:l'".'qr

®
£
<nE

®

http://www.censocultural.ba.gov.br/

Censo  Cultural  da  Bahia

http://www2.uol.com.br/simbolo/raca/0999/500anos_01.htm
Esta festa 6  nossa?  -Especial  da  revista  Raga  Brasil  sobre o  papel  do  negro  na

formacao da  identidade  cultural  brasileira.

http://www.racismonocarnaval.com.br/
Site sobre o  movimento  negro  na  Bahia e  identidade  cultural  negra  no  Estado

http://www.uesc.br/projetos/Iiteratura/litregiao.htm

A  Fic€ao da, Regiao Cacaueira  baiana:  questao  identitaria -Ensaio

http://www.capoeiraarts.com/articles/index.html

Artigos em  ingles  sobre  a capoeira.

Secretaria da Cultura e Turismo

http://www.sct.ba.gov.br/

http://www.usp.br/ccs2/revistausp/n28/fjjreistexto.html

Quilombos e  revoltas escravas  no  Brasil

http://www.as.miami.edu/las/Needell.html

The  Domestic  Civilizing  Mission:  The  Cultural  Role  of the  State  in  Brazil,1808-1930

http://www.salon.com/ent/music/feature/1999/05/26/tom_ze/indexl.html
The politics of plagiarism -As a performer, Ze was the weirdest in  a weird
movement
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Que relacao a senhora faria entre ai produfao artistica e a questao
das identidades culturais aqui nai Bahia?

A produ€ao cultural, na sua diversidade -mdsica, literatura, dan€a,
aries-plasticas  -,    aqui  na  Bahia,  cada  vez  mais  tern  como  foco
direto  ou  como  paisagem  contra  a qual  se delineia,  a  questao  da
afro-descendencia.  Esse seria o t6pico nao s6 a partir do qual essa

producao se faz, como tambem a partir do qual ela 6 reconhecida
de fora,  de que as pessoas se alimentam.

H6 confrontos entre identidade baiana e nacional?

A  identidade  nacional  e  alguma  coisa  construfda  e distribufda  no

sentido  de  produzir  uma  sensa€ao  de  pertencimento.  Caso  essa
sensacao  de  pertencimento  seja  possfvel,  e  preciso  que  as
identidades  ou  as  imagens  identitarias  comportem  a  diversidade
da  populacao.  Nao  no sentido de comportar tolerantemente,  mas
no  sentido  de  quase  diluir.   Diluir  separac6es,  tens6es  sociais,

diferencas  culturais...   Entao,  a  identidade  nacional  6  produzida

exatamente para cimentar alguma coisa que em si e dispersa, tensa,
conflitante... Todo o discurso identitario do Estado-nacao brasileiro,

desde  o  momento  em  que  ele  se  formula  de  maneira  nftida,  em
meados do  s6culo  XIX,  ate  hoje,  e feito  no sentido de tornar mais
``plastica" essa identidade. Isso acontece em urn processo incessante

de  revisao  das  imagens  de  nacionalidade,  no  sentido  de  que  ela

possa  contemplar,  cada  vez  mais,  e  ao  mesmo  tempo  diluir tudo
aquilo  que  separa  efetivamente  a  popula€ao  brasileira.  Eu  nao

pensaria e nao creio que se pense, aqui,  numa  identidade baiana.
i  muito curioso,  se  a gente  compara,  por exemplo,  a  situacao do
Rio  Grande do Sul  e da  Bahia,  quando estudamos o regionalismo
do  Rio  Grande do  Sul  na  literatura.  Uma vez fiz  uma observacao
ir6nica  num  seminario,  dizendo  que  eles  nao  tern  uma  literatura
regionalista e sim  nacionalista.  Porque eles tern uma  ideia de uma

comunidade  muito  bern  delineada  que  partilha  uma  mem6ria  e

que  tern  projetos  futuros.   E  isso  que  caracteriza  o  discurso  da
nacionalidade. Aqui  isso nao se desenvolveu nessa direcao. 0 que
houve  sempre   na   Bahia  foi   urn  atrito  com   a  perspectiva  da
construcao  de  imagens  identitarias  de  nacionalidade.
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Como se deu ou se d6 esse atrito?

Poderia dizer, citando urn trabalho recentemente conclufdo de Lizzir
Arcanjo, uma tese de doutoramento que eu orientei. Ela acompanha
essa  polemica  entre  a  Bahia  e  a  Corte,  atrav6s  da  imprensa  da
Bahia e do Rio de Janeiro.  0 que saiu  nos jornais,  nos panfletos da
6poca. A polemica vinha de uma competi€ao entre duas metr6poles.
Uma  metr6pole colonial,  ja destitufda do seu  poder econ6mico e
a  metr6pole  nacional,  a  Corte  do  Rio de Janeiro.  Era  uma  disputa

por imagens de identidade.  Entao, por exemplo, todo culto ao 2 de
julho vein disso.  E curioso porque nao 6 que a  Bahia esteja fora da
nacionalidade.  Ela esta  no centro da  nacionalidade.  Entao,  o  2  de

julho  passa  a  ser  o  lugar  efetivo  da  independencia.  A  Bahia  e  a
t}nica  regiao cultural  que  tern,  na  sua  mem6ria,  esse embate,  que
e pensado como urn embate do conjunto da sociedade, com toda
a sua mitologia.  E que tern uma ressonancia popular muito grande.
Entao,  o  conflito  nao  se  da  numa  perspectiva  separatista,  mas  de
uma  tensao,  iniciada  em  fins  do  s6culo  XIX,    entre  a  provfncia  -
nao  porque  a  provfncia  se  pense  como  lugar  da  diferen€a,  ao
contrario,  ela se  pensa o  lugar do  universal,  do  nacional.  E 6  uma
coisa  que  hoje,  de  certa  maneira,  se  repete.  A  cultura  baiana  e  o

produto  cultural  baiano  sao  mais  legftimos  porque  ressoa  neles,
mais  visivelmente,  a  afro-descendencia.  As  tens6es  sao  nesse
sentido.

Isso para os baianos?

Se,  no  s6culo  passado,  essa  afro-descendencia  era  objeto  de
escarnio,   isso  tambem  aparece  nesse  trabalho  que  eu  citei.  A
referencia  a  Bahia,  nos jornais do  Rio,  e  sempre  a velha  mulata,  a

polftica  do  dende,  a  terra  do  vatapa...  Todos  epftetos  ligados  a
questao africana e todos usados de forma pejorativa. Eram elementos
de  diminuicao.  No  s6culo  XIX,  a  Bahia  nao tern  nenhum  orgulho

dessa  sua  marca,  ela  tern  muito  orgulho  da  sua  diferen€a,  mas
diferen€a em termos de mem6ria.  Ela e a origem do pars, e o  lugar
em  que  se  consumou  a  independencia;  enfim,  ela  abre  e  fecha
esse  perfodo da  hist6ria  colonial.  E  assim  que  a  Bahia  se  pensa.

A senhora poderia falar urn pouco mais sobre essa questao hole?

Hoje   em   dia,   no   imaginario   brasileiro,   a   Bahia   tern   uma

peculiaridade, uma for€a, que eu acho que sao muito interessantes.
Se  voce  examinar  a  articula€ao  entre  a  producao  cultural  com
ingredientes  mais  explfcitos  da  cultura  baiana  e  a  alianca  disso

com  a  mfdia,  vera  a  for€a  da  mdsica  popular  da  Bahia.  Eu  acho

que  ningu6m  pode  pensar  a  questao  da  identidade  no  Brasil  fora
da mtlsica popular. Se, ate  1950, a gente poderia pensar, em termos
artfsticos,  a  questao  identitaria  a  partir  da  literatura  ~  porque  o

debate estava na literatura -, hoje o debate esta na mdsica popular.
Nao da para pensar essa questao sem pensar na mdsica popular.  E,
sem  ddvida,  o  fen6meno  artfstico  mais  importante  do  Brasil.  Ate

pelas suas  particularidades.  A mdsica  popular  brasileira e  popular,
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mas  ultrapassa  isso.  Com  as trocas com a comunidade  letrada,  ela
articula  uma  fracao  exclufda  com  uma  fracao  hegem6nica.  Isso
acontece  com  Caetano  Veloso.   E  popular  e  erudito.  A  mdsica

``Nao 6 que a Bahia esteja fora

da nacionalidade. Ela esta no
centro da nacionalidade (...) A

Bahia nao tern nenhum orgulho
dessa sua marca, eta tern muito
orgulho da sua diferenga, mas

diferen€a em termos de
mem6ria.''

popular brasileira, como diz Silviano Santiago,
tern  uma  relacao  permanente de atrito e troca
com a alta cultura. Ao mesmo tempo que marca
essa  diferenca,  estabelece  algumas  trocas.  A
mtlsica  fica  entre  a  alta  cultura  e  a  cultura

popular nao letrada, ainda nao urbana, ou essa
mem6ria cultural  herdada da Africa e a cultura

de  massa/inddstria  cultural.  A  mt]sica  mexe

com tudo. Por isso, tern tanto vigor. E urn campo
fertil  para  pensar essas  quest6es.

Entao, emborai nao esteja necessairiamente em
confronto,  h6  uma  diferenE:a  marcante  na
construEao dos discursos identit6rios na Bahia
e em outros estados desta naEao...

Exatamente.  Urn  born  exemplo  6  o  Carnaval
dos 500 anos.  Esse foi o tema no Rio de Janeiro

e  aqui.   La,  o  discurso  e  linear  e  espetacular.

Ate  essa  expressao  desfilar.  Aqui,  o  bloco  carnavalesco  passa.
Observamos algumas escolas e alguns blocos afro atentando para
a questao da  mem6ria do  negro  no  Brasil,  resgatada  pelos desfiles
das escolas e pelos blocos afro.  0 que estava  na escola de samba
era a espetaculariza€ao disso que a gente chama de hist6ria oficial

dos africanos.  Era a  hist6ria do navio  negreiro...  A vitimacao ffsica,

urn  imaginario  difuso  do  que  seria  uma  mitologia  africana  com

apelo  visual  muito  grande  e  cuja  cena  culminante  era  uma  negra
sendo estuprada. Isso se repetia em varias escolas. Bern, as imagens

de  vitima€ao  sao  muito   ambfguas.   Ao   mesmo  tempo  que
denunciam,   reforcam   no   imaginario  geral  essa  figura  menor,
violentada,  que  6  o  negro.  Por  outro  lado,  o  //€ A/.y€ (Bloco  Afro)

tinha como tema  Terra de Qu/./ombos.  Nao era  nenhuma elegia  a
algum  quilombo  em  especial.  No  fundo,  articulava  a  questao  do

quilombo  a  posse  da  terra.  A16m  disso,  os  temas  do  //e  nao  sao
exclusivamente carnavalescos. Sao fruto de toda uma programa€ao

pedag6gica, didatica, de constru€ao mesmo dessa identidade negra
diferencial  aqui  na  Bahia.  0  discurso  do  //a  contrastava  com  as
imagens  da  afro  descendencia  que  foram  diluidas,  oficializadas  e
distribufdas no  Brasil todo como elas estao  la  no  Rio de Janeiro.  0
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que aconteceu na escola de samba foi  uma encenacao de imagens
oficiais,   institufdas,  da  brasilidade.  Ja  no   //€,  a   retomada  de  urn

t6pico,   que  e  traumatico  para  a   mem6ria  da  hist6ria  oficial   e
traumatico  para  a  atualidade,  quando  articula  a  questao  dos

quilombos  a  posse  da  terra,  pois  termina  abordando  a  questao
daqueles  que  foram  espoliados  da  pr6pria  terra.  Sao  diferencas
marcantes  e  decisivas.

A16m   do   IIe   Aye,   que   outras   manifestaF6es   artisticas
contemporaneas chamam a sua aten€ao aqui em Salvador e que

poderiam, por exemplo, compor a programa€ao cultural da SPBC?

Antes de tudo devemos evitar a folcloriza€ao.  Posso citar algumas
coisas  e  quero  salientar  que  a  forma  de  apresentacao  tern  que
estimular o debate,  a  reflexao.  Urn espetaculo da  Escola de Teatro
-  Labaro  Estrelado  -  me  chama  muita  aten€ao.  Os  produtos  das

ONGs,  que  aparentemente  estao  a  margem  da  indtlstria  cultural:
lembro-me  agora  do  Bagunca€o  [mdsica],  CRIA  [teatro],  Projeto

Axe   [danca,   mt]sica  e  outros].   Acho  interessante  considerar  a

questao  identitaria  indfgena  tamb6m:  a  exposi€ao  fotografica  de
Renata David. Alguns trabalhos de Paulo Cunha, da Escola de Teatro

tamb6m.  E,  no  cinema,  tenho  visto  interessantes  documentarios,

ENEIDA  CUNHA

lnstituto  de  Letra  -UFBa

leal@ufba.br

BORGES,  Adalvia  de  Oliveira.   0  processo  de  fransm/'s55o  do
c_onh^ecimento musical no lle Axe 0po Afonj6. Or.ien\ndor-. -Profa.
Dra Angela  Ltihning.  Salvador,1996.  Mestrado em  Mdsica/UFBA
Resumo: 0 Candomble da Bahia, depositario da tradicao africana,
tern no seu  processo de transmissao do conhecimento  musical  o
mesmo modo empregado por seus ancestrais, isto a, a transmissao
atraves da oralidade. Os escravos para aqui vieram trazendo seus
cantos, ritmos e dan€as dentro do coracao e da mem6ria e, atraves
dessa transmissao oral,  legaram  para a posteridade a sua  riqueza
musical.Procuramos  nesse  trabalho  observar  a  continuidade  do
modelo  e,  ao  mesmo  tempo,  descobrir  as  varia€6es  no  que  diz
respeito as provaveis mudancas,  inova€6es ou adaptac6es diante
do processo de desenvolvimento cultural  da sociedade como urn
todo e o que vein sendo feito para que uma comunidade religiosa
nao perca sua  identidade e acompanhe as transformac6es.

CONRADO,  Amelia Vit6ria de  Souza.  Dar}fa 6fn/.ca afro-ba/.aria..
rna edLtcaf5o movi.mer]ro.Orientador: Pro fa Dra Maria de Lourdes
Siqueira.  Salvador,1996.  Mestrado em  Educa€5o/UFBA.
Resumo: Esta dissertacao de Mestrado tern por objetivo analisar a
dinamica  explfcita  nas  dimens6es  de  resistencia  e  recriacao  da
Danca na  Bahia, chamado "Danca Afro" e neste trabalho "Danca

Etnica'', desenvolvida em espa€os especfficos que privilegiam as

quest6es de reconstrucao de cu lturas, rel igiosidades afro-baianas
como  momentos  de  afirma€ao  de  etnicidade  afro-brasileiras,
atrav6s da observa€ao do fen6meno e da expressao de seus atores.
A pesqujsa esta fundamentada em pressupostos que poderfamos
definir como construtivista-qual itativo a medida que apoia-se em
referencias te6rico-metodol6gicas que privilegiam cotidianidade,
significados, singularidades, contemplados pela Etnometodologia
e  pela  observacao  participante.  A  op€ao  por esse  referencial  e
essa  abordagem  em  processo  responde  a  ausencia  de  uma
bibl iografia especffica que contemple reflex6es dessa natureza.A
analise  desse  processo  nos  revelou  situa€6es  em  que,  a  Danca
Etnica  Afro-baiana,  quando se encontra  nos espa€os  informais,
ela se afirma com significativa presenca e originalidade, todavia,
ao   inserir-se  em   setores   institucionais  formais,   sofre   uma
discrimina€ao  ideol6gica  proveniente  de  uma  elite  dominante

que tenta subtrair o real sign ificado e valor que esta expressao de
arte  e  conhecimento  possui.  Nesse  sentido,  ressaltamos  que  a
Dan€a   Etnica  Afro-baiana  se  revela  como  uma  expressao
contemporanea  da  arte  afro-brasileira  e  na  perspectiva  que
estamos propondo, uma Educacao Movimento Pluricultural.
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CuNIHA, Ene.ida l.eal. Estampas do imagin6rio: Iiteratura, culture,
ht.s[6rt.a  e  /.dent/.dede.Orientador:  Prof.  Dr.  Affonso  Romano  de
Sant'Anna.  Rio de Janeiro,1993.Doutorado em  Letras/Pontificia
Universidade Cat6lica do Rio de Janeiro.
Resumo: A reflexao sobre literatura e identidade no Brasil  incide,
mais freqtlentemente, sobre os textos escritos entre os s6culos XIX
e as tres primeiras d6cadas do seculo XX, examinando a formacao
e  a  revisao  da  nacionalidade,  avaliando  a  identidade  nacional.
Como  urn  contraponto,  este  estudo  prop6e  leituras  de  textos
coloniais -de Fr. Vlcente do Salvador, Manuel Botelho de Oliveira,
Fr. Manuel de Santa Maria ltaparica e  Fr. Jos6 de Santa Rita Durao
-  a  partir  dos  quais  sao  construfdas  hip6teses  de  descri€ao  e
avaliacao  da   identidade  cultural:   a  forca   das  significa€6es
imaginarias instituintes e a assimilacao, diferencial e corretiva, do
imaginario  colonizador  atraves  das   repetic6es  da  epopeia
camoniana  operadas  pelos  autores  da  col6nia.   Em  seguida,
examina-se  em  Viva  o  povo  brasileiro,  de Joao  Ubaldo  Ribeiro,

publicado em  1984, as emergencias do imaginario institufdo.

DANTAS,  Frederico Meireles.  Sanro Re/.s de Bumba. Orientador:
Profa Dra Angela Elisabeth  Luhning. Salvador,1994. Mestrado em
Mdsica/UFBA
Resumo:  Santo  Reis de  Bumba e  urn estudo  sobre  a  Cantoria  de
Reis  no  Sudoeste  Baiano,  com  base  no  municfpio  de  Urandi,
distante 360km da capital do Estado, onde foram pesquisados tres
conjuntos:  o  Reis de  Sao lose,  o  Reis da  lstrela  lncantada  na area
urbana e o  Reis da Agua  Branca na zona rural  do municfpio.

DUARTE,  lose  Carlos  Silveira.   De  mt'di.a  e  fesra,   a  mt.care[a.
Orientador:   Prof.   Dr.  Ant6nio  Albino  Canelas  Rubim.  Salvador,
1995.  Mestrado  em  Comunicacao  e  Cultura  Contemporaneas/
UFBA.
Resumo:  A  relacao  entre  Mfdia  e  Festa  6  a  norteadora  desse
trabalho.  Mas,  como  havia  uma  lacuna  nos  estudos  sobre  a
Micareta,  consideramos  importante   incluir  urn  hist6rico  dessa
manifestacao, desde seu surgimento, estabelecer sua rela€ao com
o Carnaval  de  Salvador e  com  o  seu  elemento  caracterizador,  o
trio eletrico.  Do trio eletrico tra€amos a trajet6ria e a sua vincula€ao
com  o  carnaval  e  a  micareta  e  a  sua  caracterizacao  como
``fen6meno" possfvel,  inclusive, de ser mundializado.  Do Carnaval

de Salvador, exploramos a sua singularidade e o fato de se tornar
no  modelo  estruturante  das  festas  de  micareta.   Enfocamos  a
Micareta  de  Vit6ria  da  Conquista,  para  poder  perceber  mais
claramente como se dao as relac6es entre Mfdia e Festa e tamb€m
o processo de profissional iza€ao/mercanti I izacao desta micareta.
Da midia, analisamos o seu papel de elemento fundamental par a
realiza€ao  da  festa  e  sua  difusao,  assim  como  a  sua  funcao
mediadora  das  relac6es  sociais  e  instauradora  de  uma  nova
sociabilidade.

ESPINHEIRA,   Carlos   Geraldo   D'Andrea.      Di.vergerici.a   e

prostitui€ao: uma an6Iise sociol6gica da comunidade prostitucional
c/o Mac/.e/. Orientadores: Cel ia Maria Leal  Braga e Pedro Agostinho
da Silva.Salvador,1975.  Mestrado em Ciencias Humanas / UFBA
Resumo: Este trabalho e o resultado de alguns anos de convivencia
na comunidade prostitucional do Maciel -Pelourinho -e o posterior
amadurecimento  dessa  experiencia  no  curso  de  Mestrado  em
Ciencias  Humanas.  Divergencia e  Prostituicao trata de analisar a
subcultura do Maciel, maior zona de prostitui€5o concentrada da
cidade,  no  momento  em  que  se  processa  a  lenta  e  progressiva
restaurasao ffsica do Conjunto Arquitet6nico do Pelourinho, antiga
cidade  colonial  do  Salvador  da  Bahia,  onde  se  localiza.  Esta  e,
assim,  uma  tentativa  de  compreender  e  explicar  o  Maciel  em

profundidade,  ressaltando  a  maneira  de  ser  de  seus  moradores:
suas expectativas sociais e perspectivas existenciais -a subcultura
divergente que  lhe 6 pr6pria.

FONTES,  Nancy  Rita Vieira.  A be/a  esquec/.c/a  da5  /efras ba/.ar]as..
a obra de Anna  Ribeiro.
Orientador:  Pro fa  Dra ivia  lracema  Duarte Alves.  Salvador,1995.
Mestrado em  Letras/UFBA
Resumo:  Este trabalho tern por finalidade o resgate e a analise da

producao   literaria  e   paraliteraria   de  Anna   Ribeiro  de  G6es
Bittencourt (1843-1930), autora baiana cujo nome se imp6e pela

quantidade  e  variedade  da  sua  produ€ao  intelectual:  romances
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editos e ineditos, poemas, artigos, jufzos crfticos sobre romances,
alem de urn livro de mem6rias.Tra€a-se a hist6ria de vida da autora
a tim de caracterizar o contexto histporico-social em que ela viveu,
registra-se a sua atua€ao como articul ista das revistas de mulheres,
faz-se urn inventario da sua produ€ao intelectual, catalogando-a

por genero e por temas que melhor a caracterizam, evidenciando
o meio literario baiano de seu tempo e, principalmente, avaliando
os seus escritos mais relevantes.A abordagem dada a este estudo
se filia a busca dos estudos de genero em evidenciar a  literatura
feita  por  mulheres  durante  o  s6culo  XIX.  A  sele€ao  das  obras
literarias   atrav6s  de   crit6rios   androcentricos   promoveu   a
invisibilidade  da   produ€ao  feminina,   que,   por  ser  uma  voz
dissonante e alternativa em relacao aos modelos ditos can6nicos,

permanece  alheia  as   hist6rias   literarias  deste  seculo.Tornar
transparente  essa  produ€ao,  desvelar  as  primeiras   incurs6es
literarias  das   escritoras   baianas   e   detectar  a   importancia
documental  desta  producao atrav6s de uma  leitura ancorada  na
metodologia de genero, enfim, contribuir para que as lacunas da
historiografia literaria baiana possam ser preenchidas, constituem
em fins dltimos deste trabalho.

GARCIA,  S6nia  Maria  Chada.  A  mdsica  dos  caboclos:  o  lle  Axe
Dele  Omi.  Orientador:  Prof.  Dr.  Manuel  Veiga.  Salvador,  1996.
Mestrado em Mdsica/UFBA.
Resumo: Os caboclos, geralmente identificados com espfritos de
fndios  brasileiros,  ocupam  urn  lugar  privilegiado  no  panteon
nacional. Atualmente sao cu ltuados na quase total idade das casas
de Candombl6 de Salvador,  que os consideram  como entidades
brasileiras  no  mesmo  nfvel  dos Orixas  africanos.  0  Candombl6
de  Caboclo  e  urn  culto  afro-brasileiro,  com  tematica  indfgena.
Tern  caracterfsticas  pr6prias,   sua  mtlsica,  dan€as,  oferendas,
trabalhos,  representando  urn  papel  importante  na  vida  religiosa
tanto  das  pessoas  que  o  praticam  quanto  das  casas  em  que  e
cultuado.Esta  dissertacao,  a  primeira  a  tratar  extensamente  da
mdsica  dos Candombl6s de Caboclo  baianos,  em  seu  contexto,
concentra-se  (Parte  I)  na etnografia de uma festa de Caboclo  no
lle Axe Dele Omf. Os aspectos gerais do Candomble de Caboclo,
do  Dele Omi e da festa  de Caboclo  sao tratados  nessa  primeira

parte. A mdsica, sua analise, classificacao funcional e associa€ao
ao  transe  constituem  a  Parte  11.  Precede  a  abordagem  do  texto

propriamente dito, urn extenso glossario de 180 termos e locu¢6es,
assim  como  seguem,  em  tres  anexos,  no  final  do  volume,134
transcric6es  de  cantos  coletados,  selecionados  para  analise,  os
respectivos  textos  e  ilustrac6es  fotograficas,  tudo  resultante  de
dezoito meses de trabalho de campo.

GOMEZ,   S6rgio   Luis  CerviFio   Rivero.   Lembran€as  da   Bahia:
imagens  e  miragens  na  cidade  de  Carlos  Vasconcelos  Maia.
Oreintador:   Profa  Mirella  Marcia   Longo  Vieira  Lima.   Salvador,
2000. Mestrado em  Letras / UFBA
Resumo: 0 presente trabal ho busca refleti r sobre as relac6es entre
urbanismo, universo social, cultura,  natureza e tempo hist6rico, a

partir  da   analise  de  dois  contos  do  escritor  baiano  Carlos
Vasconcelos Maia: 0 homem e as vitrines, sua segunda versao,  i
Natal!  i  Natal e Antes do segundo marcado.  No primeiro conto,
o espa€o da  Aveenida  Sete de  Setembro 6  visto  como  lugar em

que as significa€6es hist6ricas e ideol6gicas refletem-se no destino
da personagem. 0 espa€o de tempo entre uma e outra versao do
conto possibilita analises complementares e significativas.  Nesse
texto,  encontra-se  a  sintese  da  representa€ao  que  Vasconcelos
Maia faz da cidade moderna, concebida por ele como urn espaco
de onde sao exclufdos os valores humanistas que deveriam orientar
a  arquitetura  social.  No  segundo  conto  analisado,  Vasconcelos
Maia  representa  uma  cidade,  onde  natureza e cultura  estao em

permanente  contradicao  e  intenso  conflito.  A  ausencia  de
equilrbrio  entre  forgas  antag6nicas  conduz  a  personagem  a
experimentar situa€6es limitrofes. Aqui, voz de personagem e voz
de  autor  confundem-se,  deixando  o  leitor  entrever,  na  fic¢ao,
aquilo que o autor  idealiza para a arquitetura  humana.
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PAUL0 COSTA LIMA

Compositor,  Escola de Mdsica -UFBA

Creio   que  foi   Poincar6  quem   comentou   a   impressionante
caracterfstica desse universo em que vivemos, onde,  por mais que
nos     desloquemos,   sempre  estaremos   no  centro.   Estamos
kantianamente  condenados  a  encontrar  os  objetos  em  nossa
experiencia a partir de  nossas pr6prias coordenadas.  Nao assusta,

portanto,  ouvir em  Bach  o  espfrito germanico,  seja  na  Chaconne
para violino solo (que algumas vezes aparece no mundo virtual do
cinema  como  apetrecho  de  Sherlock  Holmes ou  de  Einstein,  que
de fato a tocava),  seja  nas Suites para violoncelo solo (executadas
instigantemente por Rostropovitch, e amadas, especialmente a n.5,

por  lngmar  Bergman  em  Gritos  e  Sussurros  e  por Walter  Smetak).
Mas  ouvir em  Bach  o espfrito  italiano que  o  Barroco tardio  herda
do  inicial  e da  Renascenca,  ou  entao ouvir em  Bach  o Vivaldi  que
ele  certamente  admirou,  ou  ainda,  perceber  que    uma  parte  do
espfrito  germanico  nos  serve  como  defini€ao  de  brasilidade  nas
Bachianas     Brasileiras     de     Villa-Lobos,     ou     entao     mais

disparatadamente  ainda,  ouvir  o  Sch6nberg  que  se  apresenta  em
certos trechos dos dltimos quartetos de Beethoven,

/     Ia  isso  e  prova  de que  a  n;dsica  favorece tanto  a
manifestacao  dessa  centricidade  que  podemos

apelidar  de  identidade  (individual,   nacional,   universal),

quanto a troca incessante de perspectivas,  a  intertextualidade
febril  quase  promfscua.   Essa  ambiguidade  que  a  mtlsica

oferece  ``essa  indistincao  do  `meu'  e  do  `seu',  em  que  o
sujeito nao sabe mais se ele 6 agente ou  agido" (Cf.  Didier

Well),  de  poder  ser  uma  mirada,  urn  ponto  de  vista,  ou
entao  o  ponto  de  vista  de  urn  ponto  de  vista,  incita  os

compositores  a trabalharem  com  dogmas,  como ja dizia
Stravinsky  na  Po6tica  da  Mdsica,  que  alias  inspirou  os

compositores baianos mais do que se imagina (Widmer e

jamary especialmente), porque, sem os dogmas, pra onde
vai  a  liberdade?  0  dogma  alemao,  Beethoven  inscreveu

numa de suas dltimas partituras, Mtlss es sein? Es sein mussen

[algo  como  ``E  necessario?  Sim,  e  necessario...].  Trata-se  de
uma esp6cie de superego cultural,  urn  nfvel  supra  individual,

uma  16gica  que  se  imp6e  a  criacao,  ou  melhor,  que  a  pr6pria
cria€ao  imp6e  a  si  mesmo,  uma  evidencia  nada  desprezfvel  de

que  a  fala  freudiana  sobre  a  rendncia  instintual  germanica  (uma
antiga  revolta contra  a cristianiza€ao dos  barbaros que eclode  no
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nazismo)  pode fazer sentido,  e que Widmer gozava,  dizendo que
``quando urn alemao ouve falar em cultura bate continencia'', sendo

tudo  isso,  ao  mesmo  tempo,  urn  contraponto  estrito  com  aquilo

que  poderiamos  inventar  como  urn  dogma
brasileiro,  e  que  for€ando  urn  pouco  a  barra

``... a mtisica favorece tanto ai

manifestaEao  dessa  centricidade

que podemos apelidar de
identidade  (individual,  nacional,

universal), quanto a troca
incessante de perspectivas, a
intertextualidade febril  quase

promiscua."

do  Carnegie  Hall  e  de  seus  frequentadores,

quando  la estive em  1996,    eu  disse que seria
"o  samba  nao  pode  parar'',  ou  entao  aquela

p6rola  de  personifica€ao  que  Ataulfo  Alves
cantava  antigamente  ``eu  sou  o  samba''.  Logo
ap6s  minha  breve fala,  uma pessoa da  plat6ia
me    interpelou    dizendo    que    o    grande
compositor  EIliot  Carter  havia  afirmado  ali

mesmo  que  toda  repeti€ao  (em  mdsica)  e
fascista,  algo  que  me  increspou  (haja  vista  o

samba, o batuque ...) e que me levou a retrucar
raciocinando  que  se  algu6m  se  obriga  a  nao
repetir nada  numa  mdsica,  entao esse algu6m
esta  repetindo  impiedosamente  a  taxa  de
varia€ao  dos  eventos,  ou  seja,  se  a  mdsica
repete   certas  coisas  ela   contribui   para   a
diversidade  dessa  taxa  de  variacao,   essa

flutua€ao entre informacao nova e velha, o radical  que nao repete
seria  fascista  da  mesma  forma...  (Que  caminhos  esdrdxulos  para
uma conversa  sobre mdsica e  identidade  no centro de  New York,
mas a culpa foi  desse ouvinte).  Logo ap6s o concerto, o eminente
compositor George Perle dizia nao concordar que o Choros n. 8 de
Villa-Lobos fosse urn primor de coerencia musical, ao passo que o
etnomusic6logo  Gerard  86hague,  vermelho  de  raiva,  ironizava  a
incapacidade  de  entender  o  tipo  especial  de  16gica  que  o  nosso
brasileiro  construiu  com  aquela  obra  Prima.   i;ur;-T.-ji=..*jas._..`.-.. i`~.`.

PAUL0 COSTA LIMA
Escola de Mdsica -UFBA

pclima@ufba.br
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EDEA  fl4  BE  FUELRE©

Sabado
Santos  do  dia:  Sao  Camilo  de  L6lis,
Sao  Gaspar,  Sao  Francisco  Solano
°r'€;::dA°md::;,9:uAmz:.YAegT:nJa

1789  -Fran€a  -Queda da  Bastilha

Pilll®GEEARA9&®
Registra  as  participa€6es  ja  confirmadas,  sujeita  a  altera€6es

Espafo Lindembergue Cardoso
``Noites  Culturais"   na   Reitoria  da   UFBA,   Rua

Augustovianas/n, Canela,      tel.-2452811.  De  14
a  17 de julho,  entre  19  e  21 h.

HOJE - Dia 14 (Sibado),  19h
``E  PROIBIDO  PROIBIR"   [RUPTURAS]

Coordenacao -Prof.  Manoel Jos6 de Carvalho
Dire€ao -Meran  Vargens
Expositores:     Prof.     Dr.     Roberto    Albergaria
(Antropologia,  FFCH-UFBA),  Pro fa  Dra Tania Fisher
(ADM-UFBA)
Bobos da Corte, Wilson Melo, Bando de Teatro Olodum,
Gidcon Rosa (teatro); Grupo Tran-chan (dan€a);
Pedro  Robatto  (clarineta)     interpreta  Paulo  Costa
Lima,  Tuz6  de  Abreu  (lembrando  Smetak),  Mdsica
eletr6nica  de Jamary  Oliveira

Circo Ara€6 Azul
Campus de Ondina.

Todos os dias, de 14 a 18/07,   a partir das  19  h -
mtlsicas,  dan€as,  poesia,   performances  e  tore.
Picadeiro  para  o  encontro  das  diversas  linguagens.
Espa€o para o entrosamento entre bai larinos, poetas,
mdsicos,  palha€os,  atores  ou  simplesmente...  para
os curiosos, bern ao gosto plural que nos caracteriza.
Dire€ao -  Elfsio  Lopes

HOJE, ^S 19 H -``Noite da Miscelania"
Grupo  Dimenti  (teatro);  Tito  Bahiense,   Urbanas,
Bagun€a€o  (mlsica);  Grupo  His,  lmpulso  Artfstico
(dan€a)

Espafo Maracangalha
Campus   de  Ondina.   Palco  junto  ao   PAF,   nos
intervalos da  programacao

Todos os dias, entre 9:30-10h,13-14h e ap6s as 18h.
-Intervenc6es  artfsticas  relampago  nos  intervalos

da  programa€ao,  em  lugares  diversos  e  no  palco

junto  ao  PAF.
HO|E -Dia 14 (Sabado)

(E:i:€E%Eya£:::,:ga|taR:dsa°:LeEdFasi,eATr°ra:aeBYcai:
Boi,  Corte de  Oxala

EspaFo Mestre D.Idi
Biblioteca  Central,  Campus  de  Ondina.

Todos   os   dias,   exposi€6es    permanentes    e
interven€6es     artfsticas     nos     intervalos     da

programa€5o.     Exposi€ao  de  pain6is  de  projetos
construfdos  na  interface  universidade-sociedade,
reunindo  professores  e  estudantes  do  Programa
UFBA  EM  CAMPO  Ill,  da  Atividade  Curricular  em
Comunidade  -ACC,  entre  outros.  Algazarra  de
opini6es.  Projeto  Singular  e  Plural  -TVE,  vfdeos  e
exposi€ao de trajes tfpicos.  Espa€o de visita€ao  de

parceiros  das  comunidades  envolvidas,  exposicao
de produtos etc.
Coordena€ao  -  Pro fs    Manoel  lose  de  Carvalho  e
Elfzia  Rocha
Dire€ao -Rino Carvalho e Adelice Souza

Projetos  expostos:   Busca   nacional   de  novos
farmacos  de  origem  vegetal,   Observat6rio  da
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violencia em Salvador, Poder Local e socidade civil,
lmpulso  artfstico,   Do   lixo  brota  uma  flor,  A€ao
interdisciplinar  em  area  de  Reforma  Agraria,  Visita
dos  Cariri,  Gdadania  e  Aprendizagem  atraves  do
Trabalho...

Sala de V.Isitas
Stand  receptivo da UFBA para artistas e convidados
especiais em prol de grandes causas e conseqtlencias,
ou  simplesmente celebrando o cotidiano da SBPC.

Aventuras  do  Dragao  e  de  sou  inestimavel
companheiro Micro Trio
Composi€ao  performatica  e  interativa,  geralmente
com cortejo  nos finais de tarde,   em Ondina.
0lhe  bern  para  o  dragao...  0  que  sera  que  ele
representa,  nesta  SBPC?  Respostas  para  o  pr6prio,
em  qualquer  linguagem...
Dire€ao -Luiz  Marfuz
Coreografia -Beth  Rangel
Micro Trio - lvan  Huol

INSTITUTO DE BIOLOGIA -audit6rio 132
Hoje, sabado, 14 de julho
-io as iih -:

•   A etnocenologia: uma perspectiva metodol6gica para o
estudo da diversidade das praticas de encena€ao
-   Armindo  Biao  (UFBA)

Apresentador:  Gis6lia  Vieira  dos  Santos

-  1 6 as 1 8h
•   Simp6sio:  Lfnguas  Nacionais e Minorias  Lingtifsticas:

Diversidade e Patrim6nio Cultural
•   Portugues brasileiro - Lfngua  Nacional,  Lfngua Oficial:
Diversidade e Patrim6nio Cultural -Suzana a M. Cardoso
(UFBA)
•   Lingua, cultura e identidade: o portugu6s brasileiro e as
lfnguas africanas transplantadas -lracema  Lufza de Souza
(UFBA)
•   Lfnguas indigenas:  extin€ao e  resgate -Yonne de  Freitas  leite

(UFRJ)
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(In:  Sesmaria,  Edic6es  Macunafma,  Salvador  -2000)
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Como foi a sua trajet6ria com relaEao a cultura do Subtirbio de
Salvador?

Foi  a partir de  1982,  quando  ingressei  num  movimento de jovens
ligados a lgreja Cat6lica.  Fazfamos grandes encontros, com jovens
de varias comunidades. Assim, descobri uma diversidade de grupos
culturais,   religiosos,  ecol6gicos,  politicos.  Comecei  a  discutir  a

questao do meio ambiente, hist6ria e cultura na regiao do Subdrbio
e  nao  parei  mais  de  pesquisar,  dar  palestras,  levar  informa€6es  a
esses grupos que eu  conheci.  Daf passei  a  catalogs-los,  e  hoje ja
temos urn contetldo vasto sobre a regiao. Sao grupos muito diversos,
desde o religioso aos jovens que se rednem por afinidade.  Existem

grupos  ligados as associa€6es de bairros, que tern,  ha tempos,  urn
trabalho social, devido as reivindicac6es dos bairros; eles passaram
a trabalhar tambem com jovens, sao pontos de convergencia. Cito
af a  Primeiro de  Maio,  Novos Alagados,  a  associa€ao do Vale do
Paraguaf,  que  tern  tamb6m  escola  comunitaria;  tern  associac6es
no  Lobato,  Plataforma...   Nos  bairros  que  nao  tern  associa€6es,
existem  alguns  grupos  culturais  mais  fortes.  i  o  caso  de  Periperi,
onde o Ara Ketu, que tinha se afastado da comunidade, a partir de
94 come€ou a desenvolver urn trabalho comunitario, com jovens,
na area cultural.  Em  Fazenda Coutos,  urn bairro que surgiu com a
mudan€a  dos  moradores  da  Paralela,  existe  o  Kaiala,  urn  grupo
afro que aglomera varios jovens fazendo percussao, capoeira, dan€a
e teatro.

Que caracteristicas lhe parecem mais fortes, mais identit6rias dessa
regiao?

0 Subdrbio tern urn papel  muito importante na hist6ria da cidade,
mas  a  cidade  cresceu  para  o  outro  lado  e  restou  ao  subdrbio  a
ocupa€ao  desordenada.  E  como  se fosse  a terceira  cidade - tern
cidade alta, cidade baixa e periferias.  Desse vasto hist6rico, fazem

parte  a  entrada  dos  holandeses  na  Bafa  de  Todos  os  Santos,  as
igrejas antigas, as fazendas e ate mesmo a expansao industrial que
existiu  em  Plataforma,  a  linha  ferrea  que  fazia  o  escoamento  da

produ€ao  do  interior  da   Bahia  para  o  cais  da  Codeba...  As
popula€6es  come€aram  a  ocupar  bairros  como  Periperi,  Paripe,
Plataforma, Sao Bartolomeu,  Piraja -onde aconteceu a batalha do
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Dois de julho. A ocupa€ao  indfgena  naquela  regiao foi  de grande
importancia.  A  cidade,  muitas  vezes,  esquece  o  Subdrbio,  que  e
utilizado  pelos  politicos  apenas  como  cabide  de  votos.  Entao  a

gente esta entrando  nessa  area educacional  para  conscientizar as
pessoas  sobre essa  importancia  hist6rica  e cultural.

E hoje em dia, o que caracteriza essa cultura?

E  muito diversificada.  Dentro de Sao  Bartolomeu,  por exemplo,  o
rap surge como uma forma de mostrar para a  populacao que ali  6
urn  bairro  que,  apesar  da  discrimina€ao,  tern  uma  hist6ria  de
resistencia do negro. Ali tamb6m existem grupos percussivos,  uma
outra  linha,  tamb6m  de  resistencia,  de  mostrar  a  cultura  negra.
Existe  essa  diversidade  devido  tamb6m  a  eles  perceberem  a
ascensao  dessas  linhas  culturais  no  Brasil  e  no  mundo,  como  o
rap,  o  reggae.  Eu  caracterizo  como  urn  espaco  diversificado  de
culturas,  de  formas  de  resistencia,  de  se  mostrar,  de  falar  para  o

povo.  Isso agrada as pessoas, como no caso do Clube de Periperi,
onde toda noite tern varios estilos de dan€a, tern funk, tern mdsica
lenta.  Os jovens  estao  la  se  divertindo.

No  caso  dos grupos  que  nao  fazem  apenas  arte,  mas  buscam
tamb6m uma relafao com a comunidaide, como eles se articulam?
Como interagem com associa€6es de bairros e com a popula€ao
em geral?

As associa€6es formam jovens, atrav6s desses grupos culturais, para
a cidadania. A dan€a,  por exemplo, 6 uma forma de expressao da
cidadania,  de auto-estima,  para  o  povo  que  mora  ali  e  os jovens

que freqt]entam. A participa€ao desses jovens, pelo que eu percebo,
6 mais para a diversao, ao  inves de assumirem o discurso 6tico da
cidadania,  por que 6  uma  forma  de convivencia  naquele espa€o.
Faltam  opc6es  para  a  diversao,  entao  essa  6  uma  forma  muitas
vezes  mais  barata  que  frequentar  clubes  ou  ir  para  o  centro  da
cidade. Antes existiam festas de reis em determinadas comunidades,
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para as  pessoas que  nao estao  ligadas  na  questao da  religiao.  Em
Periperi,  tern  a  de  Santa  Barbara,  uma  procissao.  Existe  a  de  Sao
Bartolomeu, dia 24 de agosto,  uma manifesta€5o do sincretismo -

"Nos jornais s6 se fala do lado

negativo, nao se fala dos grupos

que se organizam para lutar, das
cooperativas, uma s6rie de

iniciativas. Nao  tern espafo na

midia para mostrar que o subiirbio

tern coisas boas."

SiLvlo  RIBEIR0
Associa€ao dos Amigos do

Parque  Sao  Bartolomeu
aspb@bol.com.br

SBPC Cultural  -  Bahia,  bahia,  que  lugar  6 esse?
30

Bartolomeu  6  0xumare  para  a  religiao  afro.
Todos participam ao mesmo tempo do mesmo
espa€o  cultural.  Existia  tamb6m  a  festa  dos

pescadores em  Escada,  uma  grande  procissao
de  barcos.  Hoje  nao  existem  mais  canoas,  os

pescadores  morreram  e  nao  passaram  essa
hist6ria  para  os  filhos.   Mas  algumas  festas

continuam,  com  toda  a  sua  diversidade  de

pdblico  frequentando.

Essa regiao procura se relacionair com o resto
de  Salvador e da  Bahia?  Como  eles  refletem
outras culturas e expandem a deles para outros
lugares?

Eu  respondo  com  outra  pergunta:  voce ja  leu
mat6rias sobre o Subdrbio Ferroviario? Sobre o

que elas tratavam?  Eu  orientei  uma amiga que
fez  uma  monografia  para  a  Faculdade  de

Comunicacao,  a  Gladys.  Ela queria evidenciar  a  parte  positiva do

subdrbio, a paisagem, os monumentos hist6ricos, o meio ambiente,
a  arte.  Nos  jornais  s6  se  fala  do  lado  negativo,  nao  se  fala  dos

grupos que se organizam para lutar, das cooperativas, uma serie de
iniciativas.  Nao  tern espaco na mfdia para mostrar que o subtlrbio

tern coisas boas. A gente tenta,  atrav6s desse trabalho,  mostrar isso

para  as  pessoas  que  moram  la  e  para  as  que  vao  la  buscar  esses
contetidos.  Em  cada escola  que  eu  vou,  deixo  uma c6pia do que
registro,  para  incentivar  os  grupos.

Existe alguma bibliografia sobre o assunto,  que voce gostaria de
indicar?

Estou   lendo  o  livro  ``Salvador:  cidade  repartida'',  que  tern  dados

sobre a participacao dos jovens em comunidades. Tern muitas coisas
interessantes,  especialmente  de  Antropologia.  Na  Pr6  Reitoria  de
Extensao,  estou   procurando  saber  quem  foi  fazer  estagio  em
comunidades  do  subdrbio,  que  vis6es  essa  pessoa teve.  A  id6ia  e
fazer urn site comparando todos esses aspectos, de forma que fique
mais  facil  as  pessoas  acessarem,  al6m  dos  livros.  Queremos  criar

urn Centro de Referencia da Hist6ria do Subdrbio, com fotografias,
slides,  tudo.  As  escolas  iriam  para  la,  assistir  palestras,  pesquisar,

para  depois  trabalhar  nas  salas  de  aula.  Ja  temos  urn  espa€o  em
Periperi,  em   parceria  com  uma   igreja.   Estamos   lancando  uma

campanha,  se voce tiver alguma  coisa  para doar,  para  relatar,  vai
la que a gente  bota a camera e  registra. ---=,_.-:E€t¥±l:i..i:ij-I.:



Bahia, Bahia, que lugar 6 este para voce?

Eu,  como  paulista,  tenho  hoje  uma  rela€ao  com  a  Bahia  muito
forte  de  op€ao.  Estou  aqui  porque  quero.   Isso  ja  diz  quanto  eu

gosto  da  Bahia,  com  todas  suas  contradi€6es,  injusticas  etc...

Bahia, s6culo 21  e Bahia, primeiro lugar do Brasil. Como voce ve
essa relafao?

A  Bahia esta  mais  para  a  6poca do descobrimento  do que  para  o
s6culo 21.  Infelizmente, a gente nao pode dizer que a Bahia ja esta
inserida  no  s6culo  21,  porque  existem  grandes  bols6es  na  Bahia

que ainda sao feudais. Atrasos sociais e econ6micos que remontam
a 6poca das capitanias.  Mas existe  urn  lado  positivo dessa  ligacao
com  o  passado:  sua  raiz  cultural  (que  e  uma  expressao ja  gasta),
aliada  as  suas  origens  etnicas  diversas,  conseguiram  amalgamar
uma  marca que e  muito forte  pela sua diversidade e que  remonta
sempre  ao  passado.  Acho  isso fantastico em termos culturais:  por
mais tradi€ao que ela carregue, ela 6 uma cultura dinamica que se
transforma.  Eu  sempre  a  comparo  com  Pernambuco,  urn  estado

que tern urn mesmo nfvel de desenvolvimento e de tradi€ao cultural
-e  riqufssima a tradi€ao cultural  de  Olinda,  Recife e tamb6m  do

interior de Pernambuco, do sertao de Pernambuco, tao forte quanto
a  Bahia.  Mas  Pernambuco  se  caracteriza  pela  manutencao  e
conservacao  de  sua  cultura  tradicional,  nao  ``descaracterizada''.
Sao  poucos  os  movimentos  de quebra,  como  o  Manguebear.  Os
novos mt]sicos populares tentam,  mas ha todo urn conceito vindo
da heraldica do Suassuna. A popula€ao mesmo 6 pela conserva€ao
de  sua  tradi€ao,  enquanto  que  a  Bahia  e  pela  inova€ao.  i  a
caracterfstica  da  Bahia,  que  considero  urn  fen6meno  dnico,  6  se
lan€ar, ate diria, ingenuamente, nas modas. A Bahia adota e assimila

o  que  vier de  fora,  e  nao  perde  sua  identidade  basica,  essencial,
nao  sei  como.  Como  6  que  ela  experimenta  de tudo  sem  medo,
sem  nenhuma  vergonha  e  depois  ela  mastiga  -  antropofagica
mesmo!  -, descartando aquilo que nao tern a ver,  mantendo uma
essencia. Acho que essa e a  ligacao entre passado e futuro.

A  senhora  failou  de  ident.Idade  b6sica.  Seria  possivel  tragar  urn

pouco os contornos dessa identidade?

SBPC Cultural - Bahia, bahia, que lugar 6 esse?

31



Quero chamar a aten€ao que, se eu falei  no singular, estou errada.
Nao  existe  uma  marca  e  nao  existe  uma  identidade.  Ha  uma
tendencia  de  a  gente  generalizar,  padronizar  e  querer  tipificar.  E
isso e a grande desgra€a, porque reduz a urn estere6tipo. N6s temos
uma diversidade  muita  rica.  A  Bahia tern  muitas  identidades.  Elas
sao  formadas  pelas  misturas  possfveis  a  partir  das  nossas  origens
6tnicas,   pelos  ambientes  (litoral,   rec6ncavo,   sertao...)  e  pela
necessidade de sobreviver nesses ambientes.  Salvador? Salvador 6
urn grande caldo cultural.  E o que realmente distingue a cultura da
Bahia, a meu ver, e a diversidade. Se voce vai  na Africa procurar a
origem  do candomble,  vera que  cada  regiao  da Africa cultua  urn
determinado orixa, o orixa da regiao. Quando os escravos chegaram
aqui, foram estrategicamente misturados pelos senhores de engenho,

para que nao houvesse a concentracao de pessoas de uma mesma
na€ao,  a  fim  de  evitar  uma  revolta  organizada.  Nessa  mistura,  a
cultura deles tamb6m se misturou. Daf n6s termos urn panteao que
abarca orixas de todas as na€6es. 0lha como esse amalgama atual
come€ou  a  se  constituir!  Sem  contar com  a  religiao  cat6lica  que
entrou.  A  gente  fala  que  originalmente  eles  usavam  a  religiao
cat6lica  como  urn alibi,  mascarando o  seu  culto verdadeiro.  Mas
hoje,  antes  de  fazer  alguma  grande  comemoracao  no  terreiro,  o

pessoal de candombl6 vai a igreja mesmo. Faz parte da sua crenca.
Eu  vi  uma vez  Mae Creusa ficar emocionada  ao  receber urn  livro
de  imagens  barrocas  dos  santos  cat6Iicos.  Ela  olhava  urn  por  urn,
reconhecia que santo era aquele, quais eram as qualidades daquele
santo. Isso nao 6 fingimento. Sao cat6licos mesmo. Esse sincretismo
6 uma das caracterfsticas marcantes da Bahia. Outra e a mdsica de
carnaval.  Quase  no  Brasil  inteiro  -tirando  as  influencias  do  trio
el6trico e do carnaval fora de 6poca, exportados agora -no carnaval
se canta samba ou  marchinha.  No carnaval do Rio de Janeiro, que
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percussao,  e  que  foi  aqui  adaptada  para  corda  -mostrando
justamente que a  marca aqui  e  nao ter forma.

Como 6 que a danFa, tamb6m tao presente na Bahia, relaciona-se
com essai cultura baiana, que nao tern f6rma nem forma defin.Ida?

Ate agora eu  nao tinha falado de danca...  Porque a minha visao de
danca e que  nela a gente expressa a vida.  Entao,  nao adianta falar
da  danca  sem  ver  esse  contexto  todo.  0  bonito  da  danca
contemporanea  e  que  ela  esta  em  processo  contfnuo,  dinamico,
de  transformacao  e   busca   de   novas   linguagens.   E   essa   a
caracterfstica da dan€a contemporanea no mundo.  S6 que nao ha

quem  resista  aos  modismos  intelectuais.  E  eu  acho,  sinceramente,
que a  Bahia 6 mais  independente desses modismos que o Sul,  por
exemplo. Sao Paulo tern mais acesso as informa€6es internacionais,
mais   intercambios,   dancarinos   e   core6grafos   com   mais
oportunidades de fazer residencia  na  Europa,  nos  Estados  Unidos,
mais  poder  aquisitivo  para  convidar  mestres  de  dan€a  para  dar
workshaps,  cursos; ou  para convidar core6grafos de fora que vein

para  o  Brasil  montar  espetaculos.  Essa  troca,  que  €  saudavel  -6
born  enfatizar  -,  ao  mesmo  tempo  determina  a  linha  da  moda
intelectual.  E  Sao  Paulo 6  muito  sujeito  a  isso,  6  mais  colonizado

culturalmente.  E  a  Bahia,  pelo fato de ter menos  informacao e por
dificuldades de se inserir no mercado, por dificuldades dessas trocas,
ficou  meio  isolada.  Sem contar as suas origens:  a hist6ria da dan€a

na    Bahia    veio    de    fora.    Mas    e    uma    outra    hist6ria    -
surpreendentemente, a matriz da dan€a na Bahia 6 germanica (isso

que eu  adoro na  Bahia,  as coisas  mais surpreendentes acontecem
aqui).  S6  que,  durante  esses  dltimos  30  anos,  a  Bahia  esta  muito
isolada   da   danca   contemporanea   no   mundo.   Nao   digo
completamente isolada, mas o bastante para ela desenvolver a sua

pr6pria  linha.  Eu  quero  ate dar como  exemplo  umas experiencias
que  eu  fiz  no  infcio  da  d6cada  de  70.  Na  loucura  de  68,  69,  a
gente sentia os reflexos do movimento de mudanca e revolu€ao da
juventude  da  6poca  -que  6  a  mjnha  gera€ao  -,  mas  nao  sabia
exatamente  o  que  estava  ocorrendo,  em  termos  de  danca.  Nao
tfnhamos esse intercambio. Eu comecei a criar uma dan€a itinerante,
ambiental,  fora  do  palco,  fora  do  padrao  de  corpo  de  baile
tradicional.  A  minha  diversidade  era  nos  tipos  de  dan€arinos:
dancarino de 100 quilos com dan€arino de  50 quilos... Eu cheguei

a ter uma dan€arina  de  2  metros  de altura,  uma  mulher alema,  e
dan€arinos  mfnimos,  quase  andes.  Eu  curtia  essa  diversidade  de
tipos. Nao para usa-los como tipos, mas dentro de sua peculiaridade
expressiva.  E  fazia  entao  espetaculos  na  rua,  em  praca  pdblica,.
subia na escultura do p6 do caboclo; na bienal de Sao Paulo usando
aquela bienal  inteira... sem saber se alguem estava fazendo isso ou
nao no  mundo.  Nao me  interessava ser original,  nao 6  isso.  Estava

em   busca  de  quebrar,   romper  com   valores  est6ticos   pr€-
estabelecidos.  Eu  queria ganhar a rua, me misturar com o povo,  e
depois, muito depois, a gente veio a saber que existia urn ou outro
movimento tamb6m  nesse genero por todo o mundo.  Eram  coisas

que estavam postas em termos de novas mental idades: sair do gueto,
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V®Gfi  SAIBEA?
Qua a  UFBA, este ano,  est6

oferecendo ACC, a que 6 ACC? Este
6 o "nome de guerra" de urn

componente  curricular  para  todos
os  curr{culos  dos Cursos de

Gradua€ao da  UFBA,  denominado,
oficialmente,  Atividade  Curricular

em Comunidade (ACC), a ser
desenvolvido,  futuramente,    por

todos os estudantes da  UFBA,  com,
no m{nimo,  60 h.  e 4 credjtos.   Do

ponto de vista academico,  a ACC
constitui  urn  processo  educativo,

cultural  e  cientffico,  em  qua
estudantes/professores  da  UFBA,  em
parceria  com  grLlpos  comunitarjos,

desenvolvem  experi6ncias tie
extensao,  promc]vendo a

intercambio,  a  reelabora€ao a a
predu€ao de   conhecimentQ sobre a

realidade e  sobre alternativas de
transforma€ac).  Nesse  sentido,

caracteriza-se coma  uma alividade
pedag6gica de  articula€ao ensjno/

pesquisa e sociedade a de forma€ao
da  cidadania  profissional  dos

estudantes.  Do ponto de vista da
sociedade ou do contexto em qua a
UFBA est6  jnserida,  a  ACC constitui
uma oportunidade de a  cQmunidade

interagir  com  a  Universiclade,
con5truindo  parcerjas,  para  usufruir

da contribui€5o que o saber
academico tom a dar na
identifica€ao,  an6lise  a

enfrentamento  dos  seus  problemas.
No primeiro semestre deste ario,  em

car6ter  experimental,  26  formatos
cle ACC foram oferecidos.
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ldentidade cultural, longe de ser uma ela-
ora€aQ abstrata, 6 a[go que corporifica-

senusatoscotidianos,naspraticasdeuma
oultura e, em especial nan sues manifesta-
€5es  artfsticas.  Eis  que  chegamos  -
tateando, papa fazer jus a riossa oultura -

produ€5o  cultural  das comunidades,
que, embora n5o seja yisualizada em far-
a escala, conslifui urn a§pect® fundante

da cut(ura  popular haiana.  Come€amos
nosso passeio pelQ Subdrbio Ferroviario,

rna cidade dentro de Salvadoi` com cer-
cade400milllabitantesemuitacoisapara

ostrar.Ahaixo,encontra-seLlma1istados
rupos culturai§ qLle jf descobrinos:

Pierrot  Tradi€ao  -  8rupQ de  50  a  80
jerrots, com mais de 30 anus de existencia,
ue  desfila  todo  ano  em  eventos  como

carnaval, festas de bairro e a Caminhada
6.  Sempre com uma fantasia diferente.

ontatos:  Sra.  Nil  Barbosa  -  390.0828/
obson -91211542

• Btoco Kayala -BIoco de capoeira,
rcussao a clan€a.

ontato: C16vis -397.4205

C6digo de Rua - grupo de Rap
ntato: Femando

ecado para Metal) -3982881
• Associa€ao Unidos de Periperi (AUPE) -

A  AUPE  tern  13  anos  a  varios  grupos
ulturais, com destaque para a dan€a afro,
ujo grupo,  com cerca de 50 pessoas, ja

viajQu para a ltalia,  a Africa do Sul  e Sao
aulo,  Ensaia  em  Periperi,  as  segundas,

quartas  e  sexta,   sempre  pela  tarde.
Contato:Valquiria-91483772

• C)ficinas Araketu -artesanato
Contato: Prof. Edson Greg6rio -3975210

• Teatro Popular
Contato: Fabio 211 .121 7

• AssQcia€ao cle Moradores de Plataforma

(AMPLA) ~ teatro popular.
Contato: Joseana -398.2883
• Associa€ao de Moradores 1 Q de Maio -
capoeira.
Contato: Sr. Del -3981190

• Grupo de capoeira Obalafon -
associa€ao criada em 1972. Tern mais de
cem participantes e ensina capoeira em
sere bairros de Salvador.
Contato: Prof. Djalma/ Dona Ant6nia -
3390395
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das  elites,  dos  muros;  eu  que  vinha  da  universidade,  quebrar  os
muros da universidade,  ir para a rua.  Nada e isolado, ne? Mas nao
havia essa  influencia tao direta como hoje voce sente.  Voce sente
hoje,  em  alguns  core6grafos  do  sul,  principalmente,  a  influencia
direta da  linha de  mais vanguarda que acontece  hoje,  a ponta de
lanca  da  dan€a  contemporanea,  que  e  a  86lgica.  0  que  isso  6
brasileiro,  o  que  isso  e  belga,  onde  esta?  Maravilha,  o  mundo
desterritorializou-se.  A  nacionalidade  nao  esta  mais  determinada

pelo  territ6rio,  mas  por  identidade  de  valores.  Entao,  sao  outros
conceitos  de  identidade  hoje.  Mas  acho  que  isso  e  urn  pouco
demais...

E de que fontes de expressao a danfa na Bahia se alimentai hoje?

Na  fonte  basica  que  todo  artista,  em  qualquer  linguagem,  em

qualquer lugar do mundo, vai  buscar:  na fonte popular.   0 erudito
6  uma  elaboracao  formal,  t6cnica,  o  conhecimento,  o  estilo  de
composi€ao  e  domfnio  de  linguagem  da  fonte  popular,  que  6  a
basica,  tlnica,  universal.  Peculiar,  particular  de  cada  regiao,  mas

universal  o  tempo  todo.  Quando  falo  de  fonte  popular,  falo  de
ilhas que ainda existem. A Cami.nhac/a Axe, por exemplo, consegue
congregar grupos -ate em vias de desaparecimento, que com isso
estao  renascendo  -do  interior  do  interior,  grupinhos  pequenos,
isolados,  de  manifesta€6es  as  mais  diversas,  essas  sim,  que  nao

passam  por  essa  dinamica  de  transformacao  tao  violenta.  Elas  se
mantem  pela  tradi€ao.  Alias,  o  que  6  urn  perigo.  Toda  tradi€ao
rigidamente  mantida tende  a  morrer.  Porque  seus  portadores  vao
envelhecendo,  os jovens estao a fim de dan€ar  rock, pun fr,  funfr,
rap, e n5o tern interesse em fazer aquilo que a av6 fazia.  i preciso

que  todo  urn  contexto  envolva  e  estimule  o  jovem  a  continuar.
Enfim,  aqui  a  gente  ainda  encontra  certas  manifestac6es  mais
``puras''.  E e af que o povo vai  pesquisar. Ou  nao.  Eu  mesma fiz urn

espetaculo  chamado  0  Choque  I/e[rt5nt.co,  com  o  Grupo  Salto,
em que eu tentava misturar essas manifesta€6es todas, esse choque

que  a  gente  via.  Ha  core6grafos  que  mostram  exatamente  isso,
essa  misturada.

No seu  caso, existe alguma coreografia que expresse urn pouco
isso?

Tern  em  cena  uma  coreografia  de  Jo5o  Perene  com  a  dan€arino
Deni  Neves.  Ela  nao tern nada do tradicional.  E contemporanea,  6
moderna,  mas a tao autentica, tao verdadeira.  0  Deni  Neves e de
Pernambuco e Joao Perene 6 urn baiano que, apesar de ser branco,
transparente,  veio  de  uma  camada  popular,  de  uma  vivencia  de

periferia,  portador dessa cultura de que estou  lhe falando.  Mas,  ao
mesmo  tempo,  eles  sao  requintados,  de  elaboracao  conceitual  e
formal  da  danca  muito  requintada,  de  nfvel  internacional.  i  uma
Bahia  jovem,  jovens  core6grafos,  jovens  dan€arinos  inseridos  no
mundo e que nao precisam necessariamente dizer: eu sou  baiano,
tocando urn trechinho de uma mdsica conhecida. Parece que estou
me contradizendo. Mas e que eu acho que se voce conhece bern a



fonte  popular,  tern aquilo  incorporado  na  sua vida,  no seu  corpo,
de alguma forma,  isso vai  -nao explicitamente -transparecer no
seu  trabalho.  Ninguem  pode  negar  a  sua  origem.  Por  mais  que
tenha  se  lan€ado  no  mundo,  na  vida.  Na  hora  de  fazer  o  seu
trabalho,  ela  surge,  ela  acontece.

A  senhora  trabalhou  urn  born  tempo  na
universidade  e  agorai  est6  trabalhando  no
Projeto   Axe.   Como   caracterizar   essa

passagem?  Quais  sao  os  encontros  e  os
desencontros?

Voce mesmo esta trabalhando com uma pessoa,
o  prof.  Paulo  Lima,  que  esta  abrindo  as  portas
da  universidade.   Gra€as  a   Deus.  Todos  os
embates que eu tive dentro da universidade me

parecem ja superados, como barreiras. Enquanto
core6grafa,  professora da universidade,  eu tive

que criar urn grupo particular para poder realizar
as minhas id6ias. A universidade tinha urn modL/s

apemd/.  academico,  por  mais  moderna  que

"Quando a gente fala `que

Bahia 6 essa?', a riqueza est6

na mistura: nao 6 s6 ser preto,

ser branco, rico ou pobre. A

mistura 6 que 6 a soluFao.

tivesse  nascido  a  dan€a  na  UFBA.  Eu  cheguei

aqui  na 6poca da fundacao e fiquei ate me aposentar,  na d6cada de
80,  a  minha  vida  inteira.  Daf  eu  vejo  hoje  Paulo  Lima  abrindo  as

portas da  UFBA.  E  agora  vai  entrar ate em  currfculo,  atividades em
comunidade. Enquanto que quando a gente fazia isso, perdia ponto,

perdia  cr6dito,  eram  postos  para  perder  porque faltavam  no dia  da
prova dancando  na  rua.  A gente era  contra  a  universidade.  Eu  tive
que  fazer  urn  grupo  fora,  porque  nao  conseguia  inserir  as  minhas
propostas dentro. Hoje, com os novos parametros curriculares, a UFBA
esta se abrindo para a comunidade -ainda bern, porque 6 urn absurdo
ser  chamada  de  universidade  uma  corporacao  de  offcio  das  mais
fechadas, como no momento em que eu vivi. i natural que as pessoas
da universidade, que chegam a uma reflexao mais profunda, depois
de  muita  experiencia  de  ensino  em  nivel  universitario,  cheguem  a
conclusao  de  que  a  solu€ao  do  Brasil  e  voce  pegar  do  nfvel  mais
baixo,  do  basico,  das  pessoas  mais carentes,  mais  miseraveis,  mais
exclufdas,   porque  sem   isso  nao  adianta  ter  a  ponta-de-lanca
academica. Nao e uma opcao entre uma e outra. Sao as duas frentes.
Faz parte do papel da universidade ir la. A vanguarda artfstica 6 uma

quimera, se voce nao insere tudo isso socialmente.  Entao, chegar ao
Axe foi  urn  caminho  natural.  E  eu  nem  procurei,  eu  fui  procurada,

por  algum  motivo.  Abracei  de  cara  esse  projeto,  que  comecei  a
implantar  no  final  de  98.  E  o  que  a  gente  conseguiu,  de  cara,  6
surpreendente!   Estava  tudo  af,   latente.  Os  meninos  exclufdos
socialmente,  os  meninos  em  situa€ao  de  risco,  completamente
abandonados pela sociedade,  nunca sao vistos como portadores de
uma cultura riqufssima, que esta af nas ruas. E que esse potencial tern
de  ser  usado  como  forma  de  resgatar  a  sua  auto-confianca,  auto-
expressao,  como  urn caminho para  sua estrutura€ao  para se  inserir
na  comunidade,  na  sociedade.  i  claro  que,  ate  chegar  a  isso,  6
dificflimo. Mas aqui eu usei tudo o que aprendi na universidade, que
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eu  desenvolvi  na  universidade.  Essa  coisa  de  criar  metodos,  de

planejamento,  porque nao se pode trabalhar com  uma comunidade
tao exclufda e tao perseguida socialmente,  tao alijada de tudo,  sem

muito  planejamento.

"Quando falo de fonte popular,

falo de ilhas que ainda existem.

A Caminhada Axe, por exemplo,

consegue congregar grupos -

ate em vias de

desaparecimento, que com  isso

estao  renascendo...''

A danEai exige, especialmente, a presen€a da
disciplina.  Como  trabalhar  a  danEa  com  os
meninos  do  Axe,  quando  eles  estao  numa
situaEao  de  total  abandono,  inclusive  das
regras?

Esse 6 o  amago da quest5o.  Como 6 que essa

passagem  e  essa  adapta€ao  6  possfvel?  lsso  6
m6rito  do  Axe.  Sao  10  anos  de  experiencia,

que   hoje   consideram   a   arte   como   via
privilegiada  de  educa€ao.   Sem   a   cultura,
dificilmente se chega ao ensino. Principalmente

para  crian€as e jovens de  uma  situacao  social
de  miseria.  A  gente  apenas  encaminha  para
uma   linguagem,   que   se   mostrou   muito
eficiente, dentro da pedagogia do Axe, ou seja:
isso  tudo  tern  que  ser  escolha  do  jovem,  a

pedagogia do Axe 6 a pedagogia do desejo. i claro que eu tive que
rever todo o meu conceito de ensino, de pesquisa.  Eu  me  renovei
muito  aos  60  anos.  Toda  minha  experiencia  ajuda,  mas  tive  que
derrubar  os  conceitos  antigos  e  me  abrir  muito.  Mas  cheguei  a
conclusao  de  que  a  danca  6  6tima!  A  dan€a  tern  urn  apelo,
realmente  conquista  o  menino.  0  menino  quer  dan€ar.  Vai  pela

pedagogia  do  desejo:  6  muito  mais  gostoso  voce  pensar  em  ir  a
uma  aula  de  dan€a  do  que  frequentar  a  escola  normal,  pdblica,
com  todas  as  suas  deficiencias  e  erros  acumulados.  E  por af que
voce pega o menino. Tern a seducao que faz com que ele se submeta
ao sacriffcio de uma aula tecnica,  disciplinada.  0 fato de a dan€a
ser urn trabalho coletivo, sempre, tamb6m  leva o menino a -bern
ou mal -se enquadrar no grupo. Os exercfcios sao feitos no mesmo
ritmo,  na mesma  hora, o espaco tern que ser organizado, tern que
se  respeitar o  espaco  individual  e  coletivo.  Organiza  a  cabe€a.  E,
ao mesmo tempo, tern o momento que libera, que solta, que tern o

prazer pelo movimento, o prazer de se auto-expressar,  a danca da
o  prazer  ffsico  mesmo.  Se  nao  desse  esse  prazer,  ele  nao  se
submeteria  aos  exercfcios,  a  disciplina.

E se voce tivesse numa mesma turma com meninos do Axe e os
alunos da UFBA? Como seria lidar com essa d.Iversidade?

Depende  em  que  grau  cada  aluno  estiver.  Agora,  os  meninos  da
companhia,   se  forem  fazer  uma  aula  com   os  meninos  da
universidade, voce nao vai  saber quem 6 de cada  lugar. Agora,  se
voce pegar os meninos que a gente pega com somente tres meses
vindo  da  rua,  para  juntar  com  os  meninos  da  universidade,  daf
toda  a  diferen€a  social  vai  aparecer,  evidente.  Eu  ate tenho  uma
opiniao  pessoal,  que  6  ate  contra  o Axe.  Eu  gosto da  diversidade
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dentro  do  grupo.  Por  mim,  a  dan€a  abrigaria  meninos  nao  s6
exclufdos,  em  situa€ao  de  risco,  como  alguns  meninos  carentes,

porem  com  famflias  estruturadas,  de  comunidade.  Eu  acho  que
essa troca seria muito rica.  Esses meninos carentes vao ver que nao
sao  os  mais carentes  do  mundo.  Vao ver que existe  mis6ria  maior
e  repensar  urn  pouco  o  seu  papel,  vao  ver o  que  6  ser  vftima  ou
nao  ser  vftima  social;  e  os  meninos  de  rua  vao  conviver  em  urn
ambiente  que  puxa  para  cima,  de  pessoas  que  ja  tern  uma  vida
mais resolvida.  Mas o Axe; nao acha que pode desperdi€ar os seus
recursos  pessoais  e  materiais  com  meninos  que  nao  tern  tanta
necessidade, quer se concentrar nos mais exclufdos.  E  isso termina

gerando  urn  gueto.  Mas  meu  sonho  e  poder  mesclar.  Lembra  da
primeira  pergunta?  ``Quando  a  gente  fala  que  Bahia  6  essa?'',  a
riqueza  esta  na  mistura:  nao  6  s6  ser  preto,  ser  branco,  rico  ou

pobre.  A  mistura  6 que 6  a  solu€ao.

LIA  R0BATTO
Core6grafa - Coordenadora  Pedag6gica

da  Usina de  Danca do  Projeto Axe
srobatto@atarde.com
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Yemanja 6 a rainha dos
mares. As pessoas de

Salvador pagam urn tributo
especial no dia 2 fevereiro,

presenteando-a. Sabado.
Sua cor 6 azul-agua.

Sabado,114 de julho  -lNSTITUT0 DE BloLOGIA  -Audit6rio 132

io as iih
•  A etnocenologia:  uma perspectiva metodol6gica para o estudo da diversidade das

praticas de encena€ao  -   Armindo  Biao  (UFBA)

Apresentador:  Giselia  Vieira  dos  Santos

16 as  i8h

Simp6sio:  LiNGUAS  NAcloNAIS  E  MINORIAS  LINGuisTICAS:  DIVERSIDADE  E
PATRIM6Mlo  CULTURAL

•   Portugu6s  brasileiro  -lfngua  nacional,   lfngua  oficial:  diversidade  e  patrim6nio

cultural -Suzana A.  M.  Cardoso  (UFBA)

•   Lfngua,  cultura  e  identidade:  o  portugues  brasileiro  e  as   lfnguas  africanas

transplantadas -Iracema  Lufza  de Souza  (UFBA)

•  Linguas indfgenas:  extin€ao e  resgate -Yonne de  Freitas  Leite  (UFRJ)
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Nas suas at.Ividades, como a diversidade cultural da Bahia se faz

presente?

A  situa€ao  da  cultura  popular  6  muito  parecida  com  a  da  mata
atlantica:  ambas  estao  sendo  devastadas  a  passos  largos.  Desde
Mario de Andrade  se  anuncia  que a cultura  popular esta  na  mira
da inddstria cultural. Apesar disso, a Bahia ainda tern bumba-meu-
boi, reizado, marujada, zambiapunga,  nego fugido... tern capoeira
e  maculele  do  Rec6ncavo,  do  Sertao tern  pau  de fita,  tranca fita,
rezas,  macumba  de  todo tipo,  rodas  de  Sao  Gon€alo,  romarias.„
Essas  tradic6es  se  organizaram  num  perfodo  em  que  o  povo
brasileiro  esteve  mais  descansado.   Com   a   influencia   ou   a
coordena€ao da lgreja Cat6lica, organizaram-se festas, geralmente

para  urn  santo,  ou  prevendo  algum  tipo  de  devocao.  Acredita-se
que a divindade gosta de alegria. Se voce pede a Deus uma casa e
consegue,  tern  que  dar  uma  cacha€ada  para  demonstrar  o  quao
voce  6  grato.  Chama  seus  amigos,  reza tantas  Ave-Marias,  tantos
Pai-Nossos,  reza para seu orixa ou caboclo, al6m de Cristo,  Maria
Santfssima,   Sao   Bartolomeu,   Sao  Benedito,  tamb6m  tern  urn
cantinho  para  Pena  Branca,  Gentio,  Boiadeiro...  Cumprida  essa

parte, se diz ``6 gente, vamo come uma leitoazinha, toma uma!" e
se dan€a.  Tern outros  rituais,  como cristaos de  mouros,  derivados
de autos medievais. Eu tenho viajado, gravado essas coisas. 0 Bahia
Singular  e  Plural  6  urn  projeto  restritivo,  seleciona  os  mais  bern

gravados,  mais animados,  mais  ``importantes"  culturalmente.  Com
o  material  bruto  das  viagens,  pretendo  fazer  o  Arquivo  Sonoro
Baiano.  Seriam  uns  200  CDs  demonstrativos,  s6  para  algumas
institui€6es e  pessoas,  sobretudo deixar disponfvel  no  lRDEB  para

pesquisadores.   Na   Oficina   de   Frevos   e   Dobrados,   estou
desenvolvendo  urn  trabalho  de  educa€ao  musical  com  criancas
carentes.  E tern a Orquestra Filarm6nica Ambiental,  la no meio do
mato,  urn projeto que vai  fazer cinco anos.

Como o senhor ve a identidade cultural de Sailvador e da Bahia?

Qual 6 a "cara da Bahia", se 6 que ela tern uma?

A  indt]stria  da  grana  explora  e  mata.  Eles  mataram  o  samba,  que
surgiu como uma coisa contestat6ria. Hoje 6 a mulher com a bunda
de fora,  aquele neg6cio ostentat6rio,  sem  poesia.  0 meu discurso



passa  pela  liberdade  sexual,  pelo  prazer.  Por  isso  mesmo,  eu  me
insurjo contra a mercantiliza€ao do sexo.  A Bahia se recuperou  na
decada  de  70,  criando  os  blocos  afro.  Em  vez  das  mulatas  de
Sargentelli,  surgiu  a  Deusa  de  Ebano,  a  mulher  sensual  e  forte.
Houve uma revolu€ao negra em
Salvador, ate os anos 90. A partir
de  ``requebra,  requebra,  sim..."

as  coisas  foram   mudando  e
virou   essa   putaria.   A  mulher

negra foi mais uma vez aviltada,

s6  escapam   as   malucas   do
reggae.    As    que    quebram
representam  o  fim  da  cultura
negra.       A       bunda       6       a
representacao dessa polftica de
arrega€amento,  aquela posi€ao
de galinha 6 a posi€ao do Brasil

na  globalizacao.   0  negro  6
mercadoria   de   ostentacao,
musculosa,  Bragaboys,  aquele
neg6cio de academia, ``vou dar

porrada'',  estilo  Massaranduba,

``A indtistria da grana explora e mata.

Eles mataram o samba, que surgiu como
umai coisa contestat6ria. Hoje 6 a

mulher com a bunda de fora, aquele
neg6cio ostentat6rio, sem poesia. 0 meu

discurso passa pela liberdade sexual,

pelo prazer. Por isso mesmo, eu me
insurio contra a mercantilizagao do

sexo.,,

o ``pr.£gay''. 0 outro lado 6 querer ser pap americano.  Desde que os
supermercados da Bahia foram comprados por holandeses, a mdsica
anda  alta  demais  e  controlada  pela  radio  Antena  1,  que  s6  toca
mdsica  estrangeira.  Entao  tern  a  mulher da  bunda,  o  negro p/.fgay

e, quem  nao quer ser assim, a Antena  1, ou  mdsica gospe/, crente.
As cantoras americanas gritam  como  hist6ricas,  querem  implantar
isso  no  Brasil.

Diante  dessa  realidade,  qual  deve  ser  o  posicionamento  dos
artistas?

Devemos  procurar  urn  caminho  em  que  seja  possfvel  fazer  essas
mdsicas baianas, sem que seja somente ``quebra pra  la, quebra pra
ca''.  Na  regiao  do  medio  Sao  Francisco,  por  influencia  de  uma

pastoral  de  la, do bispo Dom jairo, que briga contra a transposi€ao
do rio, tern mtlsicas assim:  ``cade o peixe,  pescador / de tome nao
deixe o seu  amor / cade o peixe,  pescador / o rio esta secando...".
Esta  la a batida,  a mdsica 6tnica brasileira, denunciando urn crime

ecol6gico.  A  outra  coisa  6:  ``ai  se  nao  tivesse  o  seu  amor / o  que
seria de mim / 6 Rosa...''.  Esta se falando da beleza de uma mulher,

sem  dizer  ``Rosa,  descarada!''.  Tern  caminhos  para  fazer,  falar  do
amor, falar dos problemas... as pessoas sabem como. Estive viajando
e vi  uma festa no interior. As pessoas de bern nao vao quebrar.  Fica
urn  cara  bocal  dando  ordem,  ``agora  todo  mundo  abaixadinho
assim!'',  mas quem vai  la  para frente 6 o  ldpen  social,  os filhos do

milagre brasileiro -como diz o  povo,  nao  nasceu,  veio a furo.

Que grupos  representam  o  que  est6 acontecendo de  realmente
interessainte, em termos culturais?
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Nessa  cleptocracia  que  virou  o  Brasil,  comecaram  a  proliferar

ONGs  e  institui€6es  como  a  OAF,  Aldeias  SOS,  lrma  Dulce,  Fred

Dantas versao ambiental...  Nessas organiza¢6es todas, sempre tern
urn coral,  uma banda,  uma aula de mdsica. Antigamente, s6 eram
cantandas   aquelas   mdsicas   padronizadas,   mas   agora  estao
despontando  composic6es  pr6prias,  desses  grupos  de  auxflio
humanitario.  i s6 o que  me ocorre,  nao sei  se  por estar mexendo
com   isso.   Esta  se  apresentando  agora  uma  banda  s6  de  latas
chamada Boca de Lata, de ltubera, que foi feita nesse espfrito; tern
uma daqui  chamada  Bagunca€o.  Ja aquela coisa do Candeal,  me

parece  urn  centro  de  formacao  de  artistas,  egos  inflados.  Tenho
inveja  daquilo  ali,  por  que  corre  muito  dinheiro,  eu  queria  loo/o

para fazer  minhas  coisas.

Qual seria o papel das escolas de arte, da UFBA e dessa educaEao
informal?

A  UFBA sempre  produziu  profissionais  de  altfssimo  nfvel,  porque
foi  criada  com   Edgar  Santos,  Anfsio  Teixeira,  Jos6  Silveira,  Villa

Lobos... Pessoas que viveram com o cora€ao inchado de pensar na
condi€ao humana. La se recebe uma instrucao que nenhuma escola

particular de mdsica vai  dar,  porque quer o  lucro. Tern areas como
a  improvisa€ao, a pesquisa e o experimentalismo, que sao suicidio
mercadol6gico -af entra o  Estado.  Eu fui  aluno de Ernest Widmer,
de  Lindemberg  Cardoso,  de  Walter  Smetak.  Hoje,  no  meu  modo
tacanho  e  brejeiro de  reger  instituic6es,  tern  a educacao  informal

que eu adquiri  no interior,  com Mestre Joao,  mas o rigor cientffico,
a honestidade final, foi com esses grandes professores. Nunca paguei
aula de  mtlsica,  sat de uma filarm6nica e fui  acolhido  pelo  manto

generoso  da  UFBA.

MAESTRO  FRED  DANTAS
frddantas@zipmail.com.br
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A Arqueo.leg.Ia  pode  Far  sua  contribuicao  para  interpretair aiquilo
que consideramos Bahiai?

A  Arqueologia  proporciona  urn  olhar  especifico  sobre  o  espa€o
socialmente construfdo, isto 6, aquele que foi antropizado, ou melhor
ainda,  culturalizado.  Aqui  fica  incluida desde  a  implanta€ao de  urn
nt]cleo  urbano ate a transforma€ao da  paisagem  natural,  ainda que
nao  haja  locais  de  residencias.  Disto  se  deduz  que  a  proposta  da
arqueologia  e,  de  fato,  tomar  como  objeto  de  investigacao  a
materialidade das ac6es humanas. Mas, se o objeto de pesquisa 6 o
material  o  objetivo  e  alcancar  os  contet}dos  significgtivos  que  essa
materialidade  comporta  para  os  grupos  humanos.  E  neste  sentido

que,  sob a 6tica arqueol6gica, a Bahia,  seja a cidade,  seja o estado,
pode ser estudada em sua complexidade hist6rico-social.  No clue se
refere  a  cidade  de  Salvador,  assim  como  toda  outra  cidade,  ela
apresenta  urn quadro variado de situa€6es  arqueol6gicas,  resultado
das sequencias das ocupac6es, que conformam urn acdmulo 16gico
e  consequente  de  ``tempos"  e  ``espacos"  circunscritos.  Por  sua  vez,
esses tempos e espa€os foram e sao vivenciados de forma diferenciada
por grupos geracionais e culturais distintos. A diferen€a manifesta-se
atraves  de equipamentos  tecnol6gicos e  ideol6gicos  variados,  que,
por  vezes,  podem  ser  ate  francamente  opostos.    Fisicamente,  a
seqtlencia de ocupac6es numa cidade pode ser verificada atrav6s de
uma  sucessao  de  camadas  com  vestfgios  diversos,  ou  entao,  pela
superposicao de estruturas construfdas,

Poderia nos dar algum exemplo...?

Ha urn ndmero grande de exemplos bern evidentes. Vejamos, apenas,
o caso de antigas estruturas murarias formando parte de outras mais
novas,  como  os  restos  de  muralhas  da  cidade,  incorporadas  a  urn
casarao mais recente, no largo do Pelourinho. Podem ser encontradas
tambem  superposi€6es de  estruturas,  como  os vestfgios do Col6gio
dos Jesuitas do  s6culo  XVIl,  (patio,  galerias,  cisterna,  celas,  arcadas)
embaixo  da  antiga  faculdade  de  medicina  do  Terreiro  de  Jesus,
construida no final do seculo XIX. Outras ainda podem estar encobertas
no  sub-solo,  como os alicerces da antiga  S6  primacial  do  Brasil,  na
area  em  que  estavam  o  Belvedere,  urn  ponto  de  6nibus  e  urn
estacionamento.

Com rela€ao a Antiga lgreja da S6, que dados se obtiveram?

:|S.::Ceanvt:€m6::,:v;d::cjapr,aeTidvae5tefg;:s.iT,aLearia.iis#:,r:3repsee.?:ad:
colonial.  0 espaco da  antiga  S6 constitui  urn exemplo muito claro
sobre  a  maneira  de  como  6  refletido  materialmente  o  processo
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hist6rico acontecido em  uma  cidade.  Ademais,  fica  nele de  manifesto  a
composicao  pluri-6tnica  (tra€os  fenotfpicos,  que  serao  confirmados  pelo
DNA, adornos corporals, mutilac6es dentarias, etc.) e a posicao social de
seus habitantes.  De fato, este foi  urn local consagrado a rituais religiosos e

... sob a 6tica arqueol6gica, a Bahia, seja a
cidade, seja o estado, pode ser estudada em

sua complexidade hist6r.Ico-social. No que se
refere a cidade de Salvador, assim como toda

outra cidade, eta apresenta urn quadro
variado de situag6es arqueol6gicas, resultado

das seqijencias das ocupaE6es, que
confiormam urn acdmulo 16gico e

conseqiiente de ``tempos" e ``espacos"
c.Ircunscritos. Por sua vez, esses tempos e
espa€os foram e sao v.Ivenciados de forma

diferenciada por grupos geracionais e
culturais distintos."

funerarios  cat6licos,  no  interior  do  qual  eram
enterrados os portugueses ou luso-descendentes,
e cujo adro estava destinado a sepultamentos dos
escravos ou I ibertos pobres, assim como de fndios
ou  mesti€os.  Com  rela€ao  as  popula€6es  de
origem   africana,   observa-se   que   mesmo
enterrados   em   area  cat6lica,   muitas  elas
conservavam os colares de contas, relativos a seus
orixas.  Devemos  mencionar  tambem  que,  no
local,  foram  encontrados  materiais  ceramicos
associados  aos  grupos  Tupi,  com  data€6es
anteriores a chegada do portugues, denunciando
a previa ocupa€ao indfgena da area.  Por dltimo,
temos  que  ressaltar,  o  volumoso  conjunto  de
objetos  ou  fragmentos  de  objetos  de  carater
dom6stico, dos perfodos colonial e independente,

que  foram  encontrados  durante  as  escavac6es,
que aludem ao modus vivendi dos moradores da
cidade.

E  o  territ6rio  do  estado  da  Bahia,  pode-se
conhecer atrav6s da arqueologia?

Nao  s6  pode,  quanto  deve.  Costumo  dizer  que,  do  ponto  de  vista  da
Arqueologia,  a  Bahia  6  urn  grande  arquivo  cujos  documentos  (sftios  e
materiais  arqueol6gicos)  devem  ainda  ser  compulsados.  Especialmente,

quando se trata de populac6es indfgenas pr6-coloniais a t]nica possibilidade
de estudo 6 atrav6s dos restos materiais desses grupos que perduraram ate
nossos dias. 0 que tern sido trabalhado ate o presente, que, devo confessar,
e muito pouco em compara€ao a potencialidade que oferece o territ6rio,
permite  afirmar  a  existencia  de  urn  contingente  populacional  indfgena
muito antigo e heterogeneo. Isto vai de encontro com a id6ia generalizada
de urn mundo pr6-colonial  uniforme e estatico. A  Bahia era urn territ6rio
onde  uma  diversidade  pluri-6tnica  se  desenvolvia,  com  dinamismo
diferenciado, a depender da regiao,  do perfodo e obviamente, do grupo.
Outro  aporte  significativo  da  arqueologia  para  o  conhecimento  dos

processos  s6cio-hist6ricos  consiste em  proporcionar  informa€6es  acerca
do momento do contato inter-6tnico europeu-indfgena.  Neste sentido, ate
o momento o caso mais exemplar e o do Engenho de ltacimirim, em Porto
Segu ro. Trata-se de urn sitio arqueol6gico datado das primeiras duas d6cadas
de ocupa€ao  portuguesa  no  Brasil.  Nele,  os estratos de contato estavam
identificados pelos numerosos fragmentos de formas ceramicas de pao de
acdcar  (isto  6,  os  pr6prios  instrumentos  de  produ€ao  acucareira)  e
vasilhames  de  origem  portuguesa,  misturados  a  restos  de  recipientes
ceramicos para processamento de alimentos, tfpicos dos grupos Tupi. As
data€6es  permitiram  confirmar  a  sincronicidade  de  ambos  conjuntos.
Associado,  ainda,  a  este  contexto,  encontrou-se  urn  belo  exemplar  de
tembeta de quartzito esverdeado,  atributo masculino por excelencia  nos
grupos  Tupi   litoraneos.  0  sftio  Engenho  de  ltacimirim  e  uma  prova
irrefutavel  da estreita  rela€ao entre  fndios e portugueses no  prim6rdio da
conquista e coloniza€ao desse territ6rio. A16m destes dois terfamos outros
exemplos  a  serem  apresentados,  mas,  em  resumo,  podemos  dizer  que,
ainda que com muito esfor€o e incipientemente, a Arqueologia esta dando
sua  contribui€ao  na  pratica  interpretativa  dos  processos  s6cio-hist6ricos

que  resultaram  em  aquilo que  hoje se constitui  a  Bahia.

CARLOS  ETCHEVARNE
Faculdade  de  Filosofia  e ingi;.,,,#j.E`.i`-EL;`i
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ALCOFORADO,  Doralice  Fernandes  Xavier.  As  be/as  ba/.anas..  o
fen/.n/.no no c`onfo papu/ar. Orientador:  Pro fa Dra ldelette Muzart
Fonseca  dos  Santos.Joao  Pessoa,  1997.  Doutorado  em  Literatura
Brasileira/Universidade  Federalda  Paraiba.
Resumo:  Este  trabalho  apresenta  uma  analise  descritiva  de  urn
conjunto  de  contos  do  ciclo  "A  Bela  e  a  Fera'',  recolhidos  da
oralidade baiana, que, revelando significativa diversidade tematico-
estrutural,  ensejou  a  sua  classifica€ao em  cinco tipos.  Definida  a
tipologia,  analisam-se  as categorias  narrativas dos textos de cada
tipo, buscando-se determinar o seu  padrao narrativo.  Em seguida,
estuda-se a historiografia desse conto-tipo desde Apuleio, passando

pelo conto de fada frances, pela literatura infanto-juvenil e por outros
sistemas de  signos que o veicillaram  realimentando  o  imaginario
baiano.   Enformando-se  como  hist6ria  de  mulheres,  analisa-se,
tambem, a representa€ao da mulher e a permanencia de "A Bela e
a  Fera"  na sociedade moderna.

AIVES, L.iz.ir Arcan.)o. Os tensos laEos da na€ao: conflitos politico-
//.rert5r/.os  r}o  segundo  re/.nadc).  Orientador:  ProF  Dra  Eneida  Leal
Cunha. Salvador, 2000.  Doutorado em Letras / UFBA.
Resumo: A partir da pesquisa em fontes primarias, jornais e revistas
do seculo XIX, em sua maioria pouco exploradas ate hoje, procura-
se mapear as raz6es por que grande parte da produ€ao literaria de
autores baianos dos  meados do seculo XIX  permanece a  margem
da  historiografia  literaria  brasileira.  Tres  epis6dios,  decorridos  na
Bahia, envolvendo poetas ligados ao Partido Liberal e representantes
do governo conservador, constituem,  nesta tese, a abertura para o
estudo  comparativo  da  vida  cultural  e  polftica  da  6poca.   Daf
emergem  polemicas,  al6m  de  obras  diversas  de  autores  hoje
esquecidos, assim como as id6ias que agitaram o perfodo entre os
anos de  1840 e  1860,  quando  se tentava  definir a  nacionalidade
brasileira e consolidava-se a  id6ia de "patria''.  Da analise resultam

quest6es como os impasses criados por I iteratos e textos que destoam
do programa oficial de nacionalizacao da literatura; as tens6es, no
Segundo  Reinado,  entre  a  Corte  e  as  provfncias  "do  Norte'',
especialmente  Pernambuco  e  Bahia,  e  os  problemas  relativos  a
recep€ao das obras  literarias, tanto  pelo pdblico  leitor como pela
critica. Sao analisados prioritariamente os embates politico-literarios
entre a Bahia e o Rio de Janeiro, veiculados pela imprensa, a partir
dos quais melhor se compreende a complexidade da disputa pelas
imagens da nacionalidade e pelo reconhecimento de uma producao
literaria desde entao classificada como ``de baixo valor estetico''. A
tese  interessa,  primordialmente,  o  alto  valor  cultural,  hist6rico  e

politico dessa producao.

:,%F5s,;%Ber,aasi|:'hr::nAg:es:i'vnae£.:T9P,e,?r#:,'.aaia;::ie#das:.oar;
UFBA.

Resumo: A sentinela era urn  ritual  fdnebre, tfpico de zonas  rurais,
no  qual  urn  morto era  velado com  rezas  cantadas,  sem  qualquer
tipo de acompanhamento instrumental, durante uma noite inteira.
Este  ritual,  que  era  iniciado  por  volta  das  seis  horas  da  tarde  e
conclufdo  por volta das  quatro  horas  da  madrugada,  tinha  como

prop6sito   pedir   pela   salva€ao   da   alma   de   urn   morto.
Este trabal ho foi o resultado de uma pesquisa de campo que teve
como objetivo documentar, atraves de depoimentos e simu la€6es,

:emnaosme,nnt::ea':endar:°Frumr:dca:To::,::apdr:ticoa:au::i::ad:e#u°arFur::;
na  Bahia.

BRAGA,  Ana  Livia Carvalho Figueiredo. A forogra//.a c/e fan/'//.a
na  Bahia  do  sac.  XX  -  A  crianca,  o  carro  e  a  velocidade.
Orientador:   Prof.   Dr.  Armindo  Jorge   Biao.   Salvador,1996.
Mestrado  em  Comunicacao  e Cultura  Contemporaneas/UFBA.
Resumo: A fotografia enquanto uma pratica artfstica, traz consigo
representativa evolu€ao ao olhar do homem contemporaneo. As
evolu€6es tecnol6gicas empreendidas a camara produziram uma
inovacao sensfvel ao ato de ver, sendo assim uma das invenc6es
emblem6ticas do Moderno.
A fotografia de famil ia enquanto documento para a sociologia, a
hist6ria,   a  antropologia  e  a  filosofia,  funciona  como  uma

possibilidade de exercfcio  para  estas  ciencias,  permitindo-lhes
uma  nova  metodologia  de  leitura  para  os  acontecimentos
sociais.A  fotografia  de  crian€a  com  o  carro  na   Bahia  6  urn
exercfcio  metodol6gico,  onde  a  presenca  de  Walter  Benjamin
serve  de  suporte  te6rico  indispensavel   para  tal  articulacao,

permitindo anal isar a pratica fotografica no cerne da famfl ia, com
seus personagens.

CONCEICAO,   Fernando.   /mprensa  e  Rac/.smo  no  Bras/./..  a
manuten€ao  do  '`status  quo"  do  negro  na  Bahia.  Or.ieritador..
Solange Martins Couceiro de  Lima.  Sao Paulo,1995.  Mestrado
em  Comunica€ao  Social  da  Escola  de  Comunica€6es  e  Artes/
USP.

Resumo:   No  Brasil,  as  rela€6es  s6cio  econ6micas  entre  os
diferentes  grupos  6tnicos  que  formam  a  sociedade  estao
historicamente crivadas pelo preconceito e pela discrimina€5o
raciais. Os negros -pretos e mesticos -sao as maiores vftimas de
urn  processo  de  exclusao  iniciado  com  o  sistema  escravista
implantado no pats por quase quatro seculos. A dissertacao busca
apreender  o  comportamento  dos  meios  de  comunicacao  ``de
massa" no Brasil no tratamento das quest6es raciais e no "espa€o"
reservado aos negros afrobrasileiros.A partir de urn  recorte que
faz de urn assunto tao amplo, a pesquisa se det6m na analise do
texto de urn jornal impresso na Bahia, estado brasileiro de maior

presenca de descendentes de africanos. 0 jornal analisado esta
entre os  10  maiores do  Brasil,  e  o  mais  influente  na  sociedade
baiana e o mais importante das regi6es Norte-Nordeste do pats.
A pesquisa percorre o texto desse vefculo entre os anos de 1975
a 1990 -perfodo em que a sociedade acompanha o ressurgimento
e  a  incorpora¢5o  pela  inddstria  cultural  do  Movimento  Negro
organizado,  a partir da  Bahia.

LACERDA, Ayeska Paula Freitas de. Presenfa, rev/.sfa para mofas
-pruompi|vu,gaak,Pvaers:!ea',tv°ar€=r:2eos€::%=sstrda°dop€#Lueetrrraas:r#Fn#A:0"
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Resumo: A disserta€ao  recupera  a  segunda  revista  baiana escrita

por  mulheres  e dirigida  por  mulheres.  Da  urn  painel  cultural  do
perfodo de  p6s-guerra e da conta  das  leituras  aconselhadas  para
as  mulheres  baianas.  Essas escritoras correspondem  as  primeiras
formandas da Faculdade de Filosofia e muitas delas se notabilizaram
no cenario baiano e nacional.

I_lMA, Paulo Costa. 0 Ensino de Composi€ao Musical.. A Pedagogia
de frr}sf W/.diner. Orientador: Prof. Dr. Sergio Coelho Borges Farias.
Doutorado em Educac5o/UFBA.
Resumo:  Descri€ao  e  analise  de  urn  processo  de  investiga€ao
realizado  em  torno  da  pedagogia  da  composi€ao   musical
desenvoMda  por  Ernst  Widmer  ao  longo  de  sua  atua€ao  como

professor de Composi€ao na Universidade Federal da Bahia (1963-
1987),  buscando  a  identifica€ao  dos  elementos  essenciais  desse
objeto,  o  acompanhamento  de  possfveis  transformac6es  ou

permanencias ao  longo do perfodo e uma avaliacao das relac6es
estabelecidas  entre  o  processo  de  ensino/aprendizagem  e  a

produ€ao composicional  e te6rica  concomitante.  A  investiga€ao
desenvolveu-se  a  partir  de  tres  direc6es  complementares:   1.  a
analise  dos  escritos  de  Widmer  e  a  identificacao  dos  vetores
tematicos relevantes a pesquisa,  presentes no discurso do mestre;
2.   a   reconstruc5o   da   vivencia   pedag6gica   a   partir   das
representac6es dos ex-alunos;  3.  a  identifica€ao de elementos da
teoria  composicional  de  Widmer,   atrav6s  da  analise  de  suas
composic6es musicais, contextualizando, dessa forma, os vetores
tematicos identificados pela inspe€ao dos textos e pelas constru€6es
dos ex-alunos. As observac6es e an6lises realizadas apontam para
uma   experiencia   integralizadora,   onde   discurso,   vivencia

pedag6gica  e  atividade  composicional  desempenhavam  pap6is
relevantes,  apresentando  urn  alto  grau  de  afinidade,  permitindo,
dessa forma, o emprego de termos util izados pelo pr6prio V\/idmer

para a constru€ao de urn llnico arcabou€o sintetico tridirecional:
organicidade,   relativiza€ao   e   unifica€ao   das   perspectivas

pedag6gica e composicional. Aspectos distintos do objeto, tais como
a  atitude  basica  do  professor,  o  cotidiano  de  sala  de  aula,  os

processos  de  avalia€ao,  o  tratamento  composicional  dado  ao
discurso, ou mesmo a diversificacao de solu€6es composicionais,
a  partir  de  id6ias  basicas  derivadas  de  determinados  conjuntos,
todos eles puderam ser ressignificados a partir dessas tres direc6es
de sfntese. Observou-se ainda, tanto no discurso de \Mdmer quanto
no   universo  da   sua  escrita   musical,   uma  tendencia   para   a
flexibilidade e abrangencia -o compromisso radical de vanguarda
com a ideia de contemporaneidade cedendo espaco a relativiza€ao,
a perspectiva de estrangeiro dando origem a uma visao diferenciada
tanto da nossa cultura quanto da tradi€ao europ6ia. Essa busca de
relativiza€ao,   que  nao  apenas  reverberou,   mas  foi  tambem
originada   no   ambito   das   praticas   pedag6gicas,   coincidiu

paradoxalmente  com  o  desenvolvimento  progressivo  de  urn
repert6rio  heterodoxo de  estrategias e  procedimentos  de ensino,
cuja elabora€ao  remete a  urn trabalho conjunto efetuado com os

pr6prios alunos ao longo do percurso, reforcando, dessa maneira,
o cultivo de uma atitude pedag6gico-existencial visando permitir

que o singular em cada urn se manifestasse e se desenvolvesse.

I.IMA,  Paulo  Costa.   Entre  Superffcie  e  Estrutura:  As  Estrat6gias
Ocfaf6ni.cas de fms[ Wt.diner.  Orientador:  Prof.  Dr. Jose  Eduardo
Gandra Martins.  Doutorado em Artes/ECA-USP
Resumo:   Descri€ao  e  avaliacao  crftica  de  urn  processo  de
investigacao realizado em torno da recupera€ao de elementos dos
sistemas de decisao composicional desenvolvidos por Ernst \Mdmer
(1927-1990)  em  obras  que  utilizam  a  escala  octat6nica  como
ferramenta  composicional   basica,   atrav6s  de  procedimentos
analiticos  derivados  da  teoria   p6s-tonal   e  do  tematicismo,
mapeando  possfveis  relac6es  entre  aspectos  estruturais  e  de

superfrcie,   e  relacionando  alguns  dos  elementos  de  teoria
composicional  assim   recuperados  a  nfveis  mais  abrangentes,

quase narrativos, caracterfsticos do percurso widmeriano, tocando
na  questao  da  constru€ao  de  identidade  composicional.  A
investigacao  desenvolveu-se  a  partir  de  oportunidades  de

problematiza€ao  analftica  e te6rica  oferecidas  pela  Sonata  op.
122, Monte Pascoal, para piano solo, dando origem a construcao
de   uma   analise   pormenorizada   desta   peca,   partindo  do
mapeamento  das  vinculac6es  ao   universo  octat6nico  de
referencia   e  caminhando   na  dire€ao  de   urn  verdadeiro
deciframento   das   derivac6es   motfvico-mel6dicas  e  das
transforma€6es  dos  conjuntos  de  classes  de  notas.   Etapas

posteriores da anal ise cuidaram da conexao entre os dados assim
produzidos  e  os  domfnios  do  planejamento  ritmico-textural,
espacial  e  de  intensidade,  assim  como  de  uma  avaliacao  da
narrativa associada a obra. Essa analise pormenorizada produziu
uma  s6rie  de  vetores  tematicos,  que  foram  posteriormente

projetados em varias outras pe€as do pertodo de maturidade de
\Mdmer, consolidando algumas das interpretac6es e metodologias
analiticas desenvolvidas anteriormente. As observac6es e analises
realizadas  apontam  para  a  existencia  de  todo  urn  perfodo  da

producao widmeriana dedicado prioritariamente as constru€6es
octat6nicas,  sendo  perfeitamente  possfvel   resgatar  linhas  de
transicao e de continuidade estabelecidas a  partir da  produ€ao
antecedente,  ate  a  preferencia  ancestral  pelos tricordes  (014)  e
(025),  assim  como,  identificar nas dltimas obras do compositor,
estrat6gias composicionais que ja representam uma transformacao
e  afastamento  dos  procedimentos  tipicamente  octat6nicos.  Do

ponto  de  vista  da  constru€ao  de  identidade  composicional,  a
elaboracao dos sistemas composicionais de orienta€5o octat6nica
representa uma etapa significativa da  ``travessia composicional"
realizada  por  Widmer  desde  a  Sufca  ate  a   Bahia,  fazendo
reverberar os ideais de organicidade e relativizacao tao caros ao
compositor.

I_lMA, V`ivaldo da costa. A fain(Iia-de-santo nos candombl6s Jeje-
Nag6s da  Bahia:  urn estudo de rela€i5es  intra-grupais. Salvador,
1977.  Mestrado em Ciencias Humanas / UFBA
Resumo: Procuro, estudando os grupos de Candombl6, relacionar
os   planos   religiosos   e   rituais   de   sua   estrutura   com   o
comportamento de seus membros na estrutura social mais ampla,
analisando  ainda,  com  os  dados  disponfveis  da  pesquisa  de
campo,  os  sistemas  organizacionais  das  casas-de-santo  e  a
estratifica€ao  mais ou  menos  rigida  de  suas  hierarquias.  Tento,

para  isso,  examinar  a  expressao  famflia-de-santo  como  uma
h ip6tese de explana€5o, utilizando a referencia popular corrente
nesses  grupos  com  o  reconhecido  valor  semantico  do  termo
famflia,  enfatizando,  na  estrutura  desses  sistemas,  os  aspectos
classificat6rios do parentesco de santo,  os pap6is sociais do pai
ou  da  mae dos terreiros,  seu  relacionamento  com  seus filhos  e
filhas e a relacao desses "filhos" entre si.. A solidariedade fami liar
do grupo e as expectativas dos papeis; a autoridade e a discipl ina
exercida  pelos  pais  e  maes  sobre  os  filhos;  as  interdi€6es

prescritivas -o tabu  do  incesto  especialmente  -enfim todos  os
aspectos estruturais e funcionais do grupo que o fazem enquadrar-
se, de certa maneira, na categoria do que, de urn ponto de vista
antropol6gico, bern se pode chamar de uma famflia. Este trabalho

pretende,  assim,  colocar  o  problema  singular  da  duplicidade
familiar existente  numa  classe  social  em  que freqtlentemente a
familia-de-santo, o grupo religioso do candombl6, portanto, 6 uma
for€a efetiva de socializa€ao, de prestfgio e de mobilidade dentro
da ciasse e da sociedade global.   #ngERE
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unto  a  comuniclacles  do  subt:irbio
=errovi63ricj  clc  Salvador.   Ci-iada   em

7 `977,  a associa€ao desenvolve atividades como
tecelagem, escultura em madeira, capoeira, danca
e  teatro,  na  tentativa  de  desconstruir  a  id6ia  de

que onde predomina a pobreza  nao  ha  lugar para
a  informa€ao  e  a  cultura.

Joseane   Santos,   uma   das   cinco   diretoras   da
associacao, revela que a proposta inicial da AMPLA
era  construir  urn  Centro  Cultural   no  bairro,  que

servisse de referencia para o todo o subdrbio e que
fosse     nao     somente     urn    espa€o     para     o
desenvolvimento  da  arte,   mas  tambem   uma
alternativa  de  emprego  e  renda  para  a  pr6pria
comunidade.    Mas,    segundo    ela,    todas    as
reivindica€6es   feitas   pela   associa€ao   para
concretizar  a  id6ia  foram   inviabilizadas  por  pura
falta de vontade polftica. ``Os poderes pdblicos nao
tern  interesse  em  investir  na  cultura,  querem  as

pessoas  alienadas'',  resume Joseane.

Situa€ao semelhante ocorreu quando da cria€ao da

primeira   radio  comunitaria  do   bairro,   que  foi
lacrada  pela  Polfcia  Federal   por  ordem  judicial

conseguida  pela Anatel.  Ate  hoje,  Joseane  Santos,
como representante da AMPLA, precisa comprovar

periodicamente que a radio n5o voltou ao ar, ainda
que  se   saiba   que   seu   funcionamento   nunca
prejudicaria outros sistemas de comunica€ao, ja que
trabalha   em   uma  frequencia   de  transmissao

completamente diferente.  A hist6ria se repete ainda
com  relacao  ao  Cine-Teatro  do  bairro,  que  teve  o

pr6dio condenado pela CONDER em  1982 e nunca
foi   reaberto,  embora  a  AMPLA  tenha  feito  urn
or€amento  e  reivindicado  a  reforma  do  local  em

parceria  com  a  UFBA  e  outras  organiza€6es.  Hoje,
os  moradores estao proibidos de visitar o  local,  mas

ha quem garanta que a estrutura do predio continua
intacta,  inclusive o palco e as cadeiras utilizadas para

a  apresenta€ao  de  filmes e  espetaculos.

Mas,  a  despeito  de qualquer entrave  burocratico,  a
comunidade de  Plataforma  tern do  que  se  orgulhar

quando  o  assunto  e  producao  artfstica.   Uma  das
iniciativas  mais  bern-sucedidas  da  AMPLA  nesse

sentido  esta  sendo  o  Grupo  Espa€o  Livre  Para  o
Teatro,  fundado  ha  cinco  anos  em  parceria  com  a
UFBA e a DKA, organiza€ao nao-governamental com
sede  na Austria.  0 grupo 6 coordenado  por Angelo
Serpa  e  ja  comemora  a  montagem  de  seu  quarto
espetaculo,  "Deus  suburbano'',  contando  com  a
direcao  de  Marcio  Lima  e  lvana  Chastinet.

Desde  o  infcio  do  projeto,  ja  foram  encenadas  as

pecas  ``0  vendedor  de  sonhos'',   ``A  terra'',  e  ``0
buraco  do  lixo'',  sempre  com  entrada  gratuita  e

privilegiando, antes de mais nada, a participa€ao do
pdblico  local.  Fazem  parte  do  elenco  doze  jovens
originarios  da  pr6pria  comunidade  que  frequentam
aulas gratuitas de teatro tres vezes por semana. Com
a  ajuda  de  profissionais  da  area,  eles  aprendem  e
aperfei¢oam  tecnicas  ligadas  a  expressao  corporal,
movimento  de   palco  e   uso   da   voz,   al6m   de
trabalharem  com  autores  classicos,  como  Brecht.
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Giulivan  Santana,  de  19  anos,  faz  parte  do  grupo
desde 1996. Quando fala em cultura baiana, lembra
de  manifestac6es  que  mobilizam  multid6es,  como
a  axe  music,  e  lamenta  que  o  teatro  nao  seja  tao
reconhecido  como  manifesta€ao  cultural.  Mas  o

jovem  ator  nao  tern  ddvida  de  que  o  caminho  da
arte vale a pena. ``Quero palco,  luz e as pessoas me
assistindo'', define. Greice Matos, de 21, ve a cultura
baiana  como  ``uma  grande  confusao'',  pois  "esta
relacionada  com   diversas  outras  culturas  que
chegaram   aqui'',   explica.   Ela  enfatiza  que   ha

discriminacao com  rela€ao ao teatro,  mas confessa
ter  encontrado  na  arte  dos  palcos  uma  forma  de
terapia. Alem de atriz, Greice canta na ``Garotos do
Amor'',  banda  formada  por  iniciativa  de  Maria  do
Carmo Calmon,  tambem  moradora do  bairro.
'`0 governo quer que o povo suburbano fique cada

vez  mais  burro'',  dispara Vitor Veloso,  17  anos,  urn

dos  monitores  do  grupo.  Ele  6  outro  que  encontra
na  arte  uma  forma  de  emancipacao  e  participa
tambem das oficinas de tecelagem da AMPLA.  Mas
Vitor elegeu o teatro como sua grande paixao desde
muito novo. Aos 10 anos de idade, ele ja trabalhava
ajudando a tia a vender roupas para investir em aulas
de interpretacao. Vera Cerqueira,  18 anos, tambem
ajuda  a  conduzir o trabalho  do grupo  na  ausencia
dos diretores. Atualmente, Vera mora em urn bairro
do  ``centro"  e  pega  quatro  6nibus  para  participar
das  aulas  em  Plataforma,  mas  a  dificuldade  nao  a
desanima. ``Nao vou abdicar de uma coisa que gosto
tanto s6 porque  moro  longe'', justifica.

Esses  jovens  tern  algo  em  comum,  al6m  de  terem
nascido  num  lugar  desde  sempre  desprovido  de

privil6gios. Sao novos cidadaos dispostos a reafirmar
suas rafzes e mostrar, atrav6s da arte, que a periferia
nao   se   resume   ao   estere6tipo   da   pobreza,
marginalidade e  aliena€ao.  0  Grupo  Espa€o  Livre

para o Teatro, assim como outras iniciativas nascidas
a margem do mercado cultural da cidade,  invadem
a  cena  para  mostrar  a  quem  quiser  ver  que  nao
apenas  na  academia  ha  lugar  para   inteligencia,
imagina€ao  e  talento.

Feridai  hist6rica

Primeiro bairro do subdrbio ferroviario de Salvador,

Plataforma tern uma hist6ria que surpreende. Antes
de  os  portugueses  desembarcarem   em  terras
brasileiras, tudo nao passava de uma porcao de terra
estrategicamente  localizada  entre  a  Bafa  de  Todos
os  Santos  e  a  hoje  chamada  cidade  alta.  Tempos
depois,  foi  esse  peda€o  de  terra  que  a  tradicional
famflia  Martins  Catarino  transformou   em   uma
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gigantesca fazenda,  onde  instalou  seu  mais  valioso
patrim6nio   na  6poca:   uma  fabrica  textil   entao
chamada  de  Uniao  Fabril.  A16m  da  mansao  dos

Catarino,  o que  havia de  residencias  naquele  lugar
se  resumia  a  Vila  Operaria,  urn  conjunto  de  casas
modestas  pertencentes  aos  entao  donos  da  terra,
onde moravam os pr6prios trabalhadores da fabrica,
a  maioria  imigrantes.

0  aumento  da  popula€ao  local,  com  o  passar dos
anos,  fez  a  vila  se expandir gradativamente,  ate  se
transformar  no  que  Plataforma  e  hoje,  urn  bairro
com  50.000  habitantes.  Mas o  que  parece ter sido
urn grande salto no desenvolvimento da comunidade
e da pr6pria cidade de Salvador, acaba contrastando
com  urn  problema  herdado  do  perfodo  em  que  o
bairro  era  apenas  lugar de  passagem.  Centenas  de
anos  depois,  cerca  de  80%  dos  moradores  de
Plataforma continuam sendo obrigados a pagar uma
taxa  anual  pela  utilizacao  do  solo,  mesmo  os  que
moram  em  casas  pr6prias,  pois  continuam  sendo
considerados  inquilinos  dos  Martins  Catarino.

De acordo com Joseane Santos,  nao se tern  noticia
de  nenhum  documento  oficial  que  reconhe€a  a
famflia   como   legftima   proprietaria   da   terra

atualmente. 0 que ha sao rela€6es de poder que se
solidificaram ao  longo dos anos e se perpetuam dia
ap6s   dia,    ignorando   solenemente   qualquer
reivindicacao  baseada  na  lei.  Na  d6cada  de  90,  a
AMPLA chegou a entrar com uma acao judicial contra
a famflia Catarino e conseguiu  convencer boa  parte
dos moradores de Plataforma a nao pagar a taxa anual.
0  fato  gerou  repercussao,  inclusive  na  midia,  mas

pouco se evoluiu na tentativa de solucionar a questao.
Tempos depois, a Secretaria de Terras, 6rgao no qual
tramitava o processo, foi extinta e nunca mais se soube
do andamento do processo.

Hoje,  o  que  se  sabe  e  que  os  Martins  Catarino
continuam  se  auto-legitimando  como  verdadeiros
donos  da  terra  e,  ainda  que  nao  disponham  de
legitimidade legal, conseguem mobilizar ate mesmo
a polfcia para constranger os moradores a pagar para

permanecer  no  bairro.Esse conflito,  presente desde
a origem, 6 algo que oferece ao bairro de Plataforma
uma   hist6ria  realmente  peculiar  e  e   louvavel   o

caminho  escolhido  como  alternativa  a  essa  velha
ordem. joseane Santos diz  algo emblematico dessa
nova  disposicao:  ``Nao  sei  de  que  forma  eu  vou
contribuir,  mas  eu  quero  mudar  esse  sistema".  Os
caminhos  sao claramente tortuosos e f6rmulas  nao
ha, mas a AMPLA e seus jovens atores dao uma li¢ao
-antes arte do que  nunca.
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Registra  as  participac6es  ja  confirmadas,  sujeita  a  alterac6es

Espago Lindembergue Cardoso
``Noites  Culturais"   na   Reitoria  da   UFBA,   Rua

Augustovianas/n, Canela,      tel.-2452811.  De  14
a  17  de julho,  entre  19  e  21 h.

r%EN-cE!RaTT04tDDEo#Eg:!;9shACRANEGRADA
UFBA
Coordenasao  -  Prof.   Ordep  Serra  (Depto  de
Antropologia,  FFCH-UFBA)
Produ€ao -Cristina Pechine
1 a Parte -Orquestra do  lle Axe  lya  Nass6 0ka
Dire€ao musical:  Edvaldo de Aradjo Santos
Participa€ao  de:  Ereelson  Antonio  Conceicao  Chagas,
Edson  Eder  Ribeiro  da  Silva,  Joseloides  Santos  Lima,
Ulisses Santos Cotias,  Eduardo de Aradjo Santos,
2a  Parte -Orquestra Oba  Dudu
Dire€ao  musical:  Vov6  Saramanda
Percussionistas:   Isake  Comes,   Boquinha,  Mois6s,
Moises  Marcelo,  Marcos,  Luis Alves,  Kobe
Cantor: Portela; Coro: Raimunda Silva, Regina Cruz,
Juliana  Silva,  Nana,  Noemi

Circo Arag6 Azul
Campus de Ondina.

Todos os dias, de  14 a 18/07,   a partir das  19  h -
mdsicas,  dan€as,   poesia,   performances  e  tore.
Picadeiro  para  o encontro  das  diversas  linguagens.
Espa¢o para o entrosamento entre bai larinos, poetas,
mt]sicos,  palha€os,  atores  ou  simplesmente...  para
os curiosos, bern ao gosto plural que nos caracteriza.
Direcao -Elfsio  Lopes

HO|E,  (Domindo),19h -``Noite das Origens"
Palhacos  para  sempre  (teatro),  Genipapo  por favor
(teatro  e  dan€a),   Paquito  e   Barravento  (mdsica),
Wakay

EspaFo Maracangalha
Campus  de  Ondina.   Palco  junto  ao   PAF,   nos
intervalos da  programacao

Todos os dias, entre 9:30-10h,13-14h e ap6s as 18h.
-lntervenc6es  artfsticas  relampago  nos  intervalos
da  programa€ao,  em  lugares  diversos  e  no  palco

junto ao  PAF.
HOJE -Dia  15  (Domindo)
Capoeira  de  Angola,  Grupo  His  (dan€a)  ,  Grupo
Barravento  (mdsica)

EspaEo Mestre Didi
Biblioteca  Central,  Campus  de  Ondina.

Exposi€ao  de  pain6is  de  projetos  construfdos  na
interface    universidade-sociedade,    reunindo

professores  e  estudantes  do  Programa  UFBA  em
Campo Ill, da Atividade Curricular em Comunidade-
ACC,  entre  outros.  AIgazarra  de  opini6es.  Projeto
Singular e Plural -TVE, vfdeos e exposicao de trajes
tfpicos.   Espa€o  de  visita€ao  de   parceiros  das
comunidades envolvidas, exposi€ao de produtos etc.
Exposi€6es:  Mostra de  Pia€ava das artesas de  Porto
Saufpe  (Iitoral  Norte,  Ba);  Tecelagem  da tribo  Kiriri;
Ceramica da tribo Tumbalala; Bahia Singular e Plural

(vfdeos    produzidos    e    trajes    utilizados    em
manifesta€6es  culturais)
Algazarra de Opini6es : bate papo sobre as diversas
etnias que  nos  constituem
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Projetos:  Projeto  Paraguacu,  Cesto  de  Palavras,
Oficina  Literaria,  Visita  dos  Cariri,  Busca  nacional
de novos farmacos de origem vegetal, Observat6rio
da violencia  em  Salvador,  Poder  local  e  sociedade
civi I .

Coordena€ao -Pro fs.    Manoel  Jos6  de Carvalho  e
Elfzia  Rocha
Direcao -Rino  Carvalho  e Adelice  Souza

Sala de Visitas
Stand receptivo da UFBA para artistas e convidados
especiais    em     prol     de    grandes    causas    e
consequencias,  ou   simplesmente  celebrando  o
cotidiano  da  SBPC.  Pinte  la!

Ac:emnfua:ahse#r°oDMrjac$5°T:jodeseuinestim6vel

Composicao  performatica  e  interativa,  geralmente,
nos finais de tarde em Ondina, em forma de cortejo.
Voce  ja  viu  o  dragao?  Como  voce  tern  certeza  de

que  e  urn  dragao?  Ou   sera  uma  ``dragoa''...  ou``dragona''...  Chegue perto e pergunte a ele (ela), ou

entao,  nao  pergunte  nada...  Curta!
Direcao -Luiz  Marfuz
Coreografia  -Beth  Rangel
Micro Trio -lvan  Huol

Luciano de Almeida  Lopes,  representante dos estudantes  no Conselho  Universitario da  UFBA
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INSTITUT0 DE BI0LOGIA -audit6rio 132
Domingo  15  de julho
-11  as  i3h

•  SIMP6Slo  NAC6ES  BRASILEIRAS

Coordenador:  Eneida  Maria de  Souza  (UFMg)
Expositores:  Eneida  Leal  Cunha  (UFBA) -Configura€6es  atuais  da  nacionalidade
Wander Melo Miranda(UFMG) -Os carceres da  na€ao.

INSTITUT0  DE  BIOLOGIA -audit6i.io externo
Sabado, 14 de julho
-das  11  as 13h

•  Simp6sio: Afrodiversidade no  Brasil  I

Coordenador:  Reginaldo  Prandi  (USP) -Fontes e  arranjos da  afro-diversidade:  cu|tura,
identidade  e  religiao
Expositores: Luiz carvalho de Assun€ao (UFRN) -A jurema na religiosidade afro-nordestina
Yeda  Pessoa de  Castro  (UFBA)  -Falares  africanos  no  Brasil
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Qual a sua id6ia de Bahia, de baianidade?

Dois  tipos  de   ideias   resumem   a  minha   id6ia  de   Bahia:   urn  6

ventilado pelos ``baian6logos" mais velhos e outro pelos mais novos.
``Baian6logos"  mais velhos  sao Cid  Teixeira,  Ordep  Serra e Milton

Moura.  Os  mais  novos  sao,  pelo  menos  da  Faculdade,  Ari  Lima,
Roque  Pinto e Anderson.  De todas essas discuss6es,  existem duas

grandes  teorias.   Uma  6  que  existiria  uma   Bahia  ``end6gena'',  a
baianidade emergeria de baixo para cima.  Existiria o ethos baiano,
uma alma da cidade, que se iria constituindo depois dos 400 anos
de sincretismo, de mistura afro-luso-tupi.  Isso daria uma cara tfpica

e  regional  a  Bahia,  que  nos  anos  30-40 vai  evoluindo,  esse  caldo

vai  se  condensando.  Essa  e  a  teoria  end6gena,  espontanefsta,  da
baianidade.   Nos  dltimos  15,  20  anos,  vein  se  constituindo  uma

outra teoria, que diz que  isso 6 urn mito constitutivo da identidade,
mas  nao  passa  de  urn  mito.  No  fundo,  a  Bahia  foi  construfda  de
fora para dentro e de cima para baixo.  De fora para dentro porque,
em  primeiro  lugar,  ela  6  uma  imagem  opositiva  daquilo  que foi  o
Rio  de  janeiro  no  s6culo  passado.  0  Rio  se  tornou  a  metr6pole,
capital  do  Brasil,  e  a  Bahia  vai  se  constituir  por  oposicao,  vai

representar o passado, a tradicao, a negritude, as rafzes...  E quando
surge o genero samba,  que vai  ser construfdo,  nacionalizado,  etc.
0 samba teria nascido na Bahia, pode ter se carioquizado, sempre
essa ambivalencia.  0  Rio,  ainda no infcio do seculo XX, vai tendo

da Bahia uma imagem que se chamava de ``velha mulata''. 0 centro-
sul era branco, a Bahia era negra-mulata. 0 famoso termo "branco
da  Bahia" vai aparecer no s6culo passado, 6 aquele "brancarao", o

que quer ser branco mas  nao 6  muito,  se diz  branco. Vai  aparecer
o tipo da mulata, o samba vai ter uma faceta fortemente baianizante.
Mas,  ja  no  infcio  do  seculo,  o  Rio  vai  deixar  de  ser  a  capital,  a
metr6pole  brasileira,  que  vai  se  deslocar  para  Sao  Paulo.  Nesse
momento, Sao Paulo vai produzir uma forte imagem de baianidade.
No  Rio dos anos  30,  com o radio nacional,  a  Roquete Pinto entra
no ar e o tema  Bahia  se torna  cada vez  mais forte,  com  Caymmi,
Ari   Barroso  (que  nunca  esteve  na  Bahia,  mas  fez  ``Na  Baixa  do

Sapateiro'')...  Vai  se  construir  uma  Bahia  mftica,  que  depois  vai

representar  uma  esp6cie  de  concentrado  de  Brasil,  a  brasilidade

para  americano  ver.  A  Bahia  se  op6e  n5o  mais  ao  Rio,  mas  aos
Estados Unidos.  Num primeiro plano, voce tern Bahia/Rio e Bahia/
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Sao  Paulo,  intranacional.  No  segundb  plano,  tern  o  Brasil  como
urn todo: samba, feijoada, carnaval e futebol.  E a Bahia no samba,
daf a figura importante da Carmem Miranda, como constitutivo da

"... aquela baianidade tradicional,

a cidade praieira, festeira, que
Caymmi canta, que Jorge Amado
descreve, que Verge fotografa e
etniciza, nao existe mais. i uma

imagem virtualizada, que aparece
nos discos, nas televis6es e nos

sites.,,
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id6ia de baiana; vein a mdsica de Caymmi,  ``0

que  e  que  a  baiana  tern?'',  refor€ando  o  mito
da Bahia no imaginario nacional. Voltando para
o  plano  interno,  nos  anos  30  tambem  vai  ter
urn    deslocamento    gradual    desse    eixo
identificat6rio para Sao Paulo, que vai crescer,
representar  a  civiliza€ao,  o  futuro,  e  a  Bahia
vai representar o passado. Sao Paulo representa
a  razao e a  Bahia vai  representar a mfstica.  Af
entra  o  candombl6,  o  misticismo  afro-baiano
como urn todo. Sao Paulo representa o trabalho,
e a Bahia, a pregui€a, o mito da preguica baiana
6   inventado   la.   Sao   Paulo   representa   a
civilidade,  a  discri€ao,.  a  Bahia  representa  a

exuberancia, a cordialidade. Isso vai crescendo
no imaginario paulista, essa imagem contrastiva
vai  se  reforcando  nos  anos  60-70,  quando
Salvador  se  torna  urn  balneario  alternativo.  A

partir  dos   anos   60,   os   ``alternativos",   os
desbundados  de  SP,  constituem  a  Bahia  como  balneario  de
desbunde. Todo mundo fazia vestibular para a vida adulta na Bahia,
era  o  lugar do  prazer,  da  contracultura,  do  alternativo,  o  que  vai
ser refor€ado depois, quando a administra€ao estatal  investiu cada
vez mais em turismo. A Bahia passa a ser balneario de mauricinho,
com Saufpe, Mediterran6e, essas coisas. A inddstria turfstica tamb6m
vai  refor€ar  essa  imagem.  Varias  camadas  de  imagens  vao  se
superpondo.  Outra  camada  6  o  infcio  da televisao.  Caymmi  esta

para  o  radio  como  Caetano  est6  para  a  televisao,  a  TV  Tupi.  A
televisao  tamb6m  vai  criar  uma  imagem  de  baianidade,  com  o
tropicalismo,  uma  baianidade  modernista  a  maneira  paulista,
oswaldiana.  Caetano  e  produzido  por  Guilherme  Aradjo.  Aquele
/ook de baiano foi produzido para ser integrado a urn novo mundo
audiovisual, no qual se precisa de imagens fortes. A baianidade de
Caetano,  dos  Novos  Baianos,  de  Novo  Barbaro contrapondo-se  a
civilizacao  azeda  de  Sao  Paulo,  ja  nessa  trilha  aberta  pelos
tropicalistas, uma segunda camada arqueol6gica. A16m da TV Tupi
de  Sao  Paulo,  vai  come€ar a se constituir uma produ€ao  local  da
imagem, ja num regime pop. Mae Menininha aparece na televisao
como  fcone  da  baianidade,  ja  nos anos  70,  com  propaganda  de
Duda Mendon€a.  Gil come€a a se tornar pop, fazendo jingle para

Jorge Santos, que come€ou a lan€ar na Bahia programas como ``0
c6u  6  o   limite''.   Depois  tern  outra   leva,   quando  a  inddstria
fonografica  local  come€a  a  produzir.  Tern  o  estddio  de  Wesley
Rangel, a produ€ao do primeiro grande produto local, a axe music,
os  novos  fcones  da  baianidade,  Chatiela  Mercury,  Aporrinhete
Menezes,  agora  lvete Sangalo...  S5o fcones da baianidade.  Ivete 6
muito   significativa   disso,   6   uma   baianinha   interessante,
engra€adinha, desbocada,  molequinha, muito interessante para se
contrapor aquela loura seca paulista. Depois a inddstria do carnava|,



hoje  ja  6  a  inddstria  dos  sites  e  dos  portais.  Entao,  temos  varias
camadas  superpostas  de  imagens,  que  vao  se  acrescentando  e  se
intensificando. Por isso, o mito da Bahia hoje 6 tao forte. A tendencia

6   isso  se  virtualizar  cada  vez  mais,  porque  aquela  baianidade
tradicional,  a  cidade  praieira,  festeira,  que  Caymmi  canta,  que

jorge Amado  descreve,  que  Verge fotografa  e  etniciza,  nao  existe
mais.   E  uma  imagem  virtualizada,  que  aparece  nos  discos,  nas
televis6es  e  nos  sites.  0  que  acontece  hoje  6  urn  processo  de
mercantiliza€ao  e  de  virtualizacao  cada  vez  mais  forte  da  Bahia.

Se  isso  e  born  ou  ruim  eu  nao  sei,  diria  que  6  inevitavel,  que  faz

parte da  16gica do  p6s-moderno.  Se  isso ameaca a criatividade,  as
novas   coisas   acontecendo,   tambem   nao   sei.   Existe   uma
hiperpatrimonializa€ao  da  Bahia,  hoje  tudo  e  patrim6nio,  o  que

existe  na  realidade  nao  interessa,  o  que  interessa  e  a  16gica  da
representa€ao. A cidade como urn todo e representada pelo polinho
das  identidades,  que  vai  do  farol  da  Barra  ao  Bonfim,  passando

pelo  simulacro  de  orixas  do   Dique  do  Toror6.   Aquela  zona
simbolicamente  densa  se  projeta  sobre  as  zonas  simbolicamente
fracas.  0  ltaigara ou  a  Paralela  nao sao  nada,  e qualquer  lugar do
mundo.  Cajazeiras  6  qualquer  Singapura  do  mundo.  Da  mesma
forma,  essa  versao  negrizante  do  candombl6  nao  e  nem  1°/o  dos
candombl6s de tradi€ao, de raiz, que eu  chamo de ``mandiocona''.
0  que  existe  na  Bahia  6  candomble  com  caboclos,  mais  novos,
mais sincr6ticos. E mesmo se se pegar todas as rel igi6es afro-baianas,

nao se compara com o crescimento das evangelicas. 0 que o baiano
6?  Predominantemente evang6lico. 0 que o baiano quer?  E comer
MCDonalds,  nao  acaraj6.  E  botar  sandalinha  no  p6?  Nao,  6  botar
tenis  Nike.  Mas  nao  interessa  dizer  isso,  por  que  a  imagem  que

vigora  6  a  imagem  da  Bahia  negra,  tradicional,  da  natureza,  da
mfstica.  Isso faz parte da pr6pria construcao da  representacao que
n6s temos, nossa representa€ao coletiva, que 6 muito parecida com
a nossa  representacao  individual.  Se voce se perguntar quem voce
6,  qual  6 a  relacao entre sua  identidade domestica e a  pdblica, vai
ver que  ha  urn  hiato  entre  elas.  Sua  melhor  imagem,  sua  fachada
identitaria  6  aquela  que  voce  usa  publicamente;  em  casa  6  outra,
com  os  amigos  6  uma  terceira...   Enfim,  temos  urn   leque  de
identidades  suficientemente  grande  para  nao  nos  prendermos  a
nenhuma  delas.  A  mesma  coisa  com  a  cidade:  somos  baianos

quando  nos  conv6m.  Quando  nao  convem,  somos
homem,   mulher,   ocidental,   ser   humano,
vivente  se  for  ecologista...  A  identidade

baiana e sempre parcial e minoritaria. Mas,

no  mundo  da   hipermfdia,   da   inddstria
cultural, da cultura do entretenimento, ela

6 conveniente. Af se voce for de esquerda,
vai dizer que existem outras possibi lidades

al6m  de  investir  na  inddstria  cultural.   Eu

nao    sei    se    existe.    Sera    que    esse
investimento  do  Carlismo  -o  primeiro,

segundo,  terceiro  governos  -6  o  melhor
investimento  econ6mico?   Nao  sei,  tern

que perguntar ao pessoal  de economia se

SBPC Cultural  -  Bahia,  bahia,  que  lugar 6 esse?

51



ha  alternativa  de  gerir  uma  outra  cidade  que  nao  seja  a  cidade
balneario,      de     espetaculo.      Em      segundo      lugar,     essa
hiperpatrimonializacao entrava a criacao? Sera que  nao tern Bahia

demais,  passado  demais,  para  criatividade  de
menos? Sera que o fardo da baianidade 6 muito

0 que acontece hoje 6 urn
processo de mercantilizafao e de
virtuailizaFao cada vez mais forte
da Bahia. Se .Isso 6 born ou ruim
eu nao sei, diria que 6 inevit6vel,

que faz parte da 16gica do p6s-
moderno. Se isso ameaga a
criatividade, as novas coisas

acontecendo, tamb6m nao sei."

pesado para a gente? Antigamente, eu diria que
sim,  hoje  nao digo  mais  nada.

E como o senhor ve toda essa discussao atual
sobre  identidade  cultural,  sobre  diversidade,

presente na midia, na academia, em todos os
circulos  intelectuais?

lsso  aconteceu na Europa nos anos 80, chegou
no  Brasil  nos anos 90 e na  Bahia no ano 2000.
Foi  importante,  nos  anos  80,  por que era  uma
forma  de   refor€ar  a  diversidade  contra   a
unidade,  a  suposta  massificacao.  Mas  hoje  se
transformou    em    uma    esp6cie   de    arma
extremamente  reacionaria  e  totalitaria.   Na

medida   em   que   se   incentivam   as   micro-
identidades,   as   micro-minorias,   cria-se   urn

arquip6lago de guetos, cada urn tern sua pequena verdade e a imp6e
aos  outros.   Cria-se  uma  cultura  da   nao-comunica€ao  e  da
intolerancia.  0  "politicamente  correto"  esta  presente  na  cabe€a
de  muita  gente  na  Bahia  e  criou  urn  narcisismo  identitario  das

micro-minorias. Se voce e uma micro-minoria, voce tern toda razao,

por  que  6  uma  vftima.  Hoje  em  dia,  s6  se  fala  em  auto-estima,
que,  no  fundo,  6  auto-complacencia.  Como  se,  reforcando  o  eu,
refor€ando  o  n6s,  tiv6ssemos  uma  especie  de  salva€ao  universal.
Eu  acho que esse movimento identitario se transformou  num efeito
bumerangue,  urn  racismo as avessas.  Vov6,  por exemplo,  diz que
nao  e  nem  de  direita  nem  de  esquerda,  e  negro.  As  mulheres
militantes,  em  nome  do  feminismo,  sacaneiam  as  ``miseravonas'',

as  meninas  da  periferia  que  querem  rebolar.  0  funk,  na  Bahia,  e
urn  grande  espantalho  das  mulheres  cabe€a:  elas  imaginam  que
aquilo 6 desrespeito a mulher, que e uma ode a aliena€ao, quando,
no  fundo,  e  a  forma  de  viver  das  mulheres  da  periferia,  que  nao
vao  esperar  entrar  na  universidade  para  se   libertarem.   Elas  se

independentizam  pelo corpo,  pela esculhamba€ao,  pela putaria.  E
uma  forma de afirmacao  como outra  qualquer.  Esse  identitarismo
se transformou numa faca de dois gumes e, hoje, e uma nova forma
de conservadorismo,  uma disputa de quem 6 o gestor da sua bela

pequena  minoria.  Af  entrain  os  interesses  particulares  das  novas
liderancas  emergentes,  dos  gestores  das  ONGs,  dos  jornalistas

especializados... Aquilo que era uma libera€ao se transformou numa
nova  forma  de  servidao,  servidao  a  novas  verdades  particulares,

particularismo.

0  senhor  nao  ve  naida  de  born  nesse  cen6rio?  Nenhum  grupo
interessante?
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Nenhum. Desinteressante, eu vejo urn monte. Montes de defensores
das micro-minorias, de hip6critas. Se criou aqui,  na Bahia, a cultura

da  hipocrisia,  da  normaliza€ao.  Tudo  tern  que  ser  normalizado,
nada  de  violencia,  tudo  pela  paz...

Nem no campo artistico?

No fazer artfstico da vida cotidiana,  eu  vejo as  pessoas ordinarias.
Eu  nao  gosto  de  artista,  mas  vejo  muita  gente  com  uma  arte  de
viver  extremamente  criativa.  Vejo  gente  ordinaria  extremamente
criativa,  para  criar  uma  arte  de  sobreviver,  de  enfrentar  a  vida,
com piada, com brincadeira, com putaria. Mas vejo que, no ambito
das  ditas  artes,  as  artes  especializadas,  criou-se  uma  mfstica  do

artista  baiano,  que  hoje e  uma  camisa de forca.  Voce faz  carreira
de artista,  investe na arte com todos os seus fantasmas de ascensao
social. Todo mundo quer imitar Carlinhos Brown, quer ser funkeiro,

quer ser hip-hopeiro... Como se a arte fosse uma via para o sucesso,
ou para a realizacao  identitaria,  pessoal.  Eu acho que o campo das
ditas artes,  na  Bahia, esta  minado por urn excesso de  investimento
narcfsico.  A criatividade  nao esta  somente  no  mundo  dos  artistas,
esta sobretudo entre os arteiros,  as  pessoas ordinarias.  Mas eu  nao
frequento,   nao  gosto   de   arte,   detesto  artista,   eles  ficaram
extremamente narcfsicos,  arrogantes. A dnica coisa que eu gosto e
abro uma excecao 6 o besteirol. Acho que a coisa mais criativa da
Bahia  foi  feita  com  Fernando  Guerreiro,  que  eu  acho  urn  genio,
Frank  Menezes,  que  eu   acho  o  melhor  ator  do  Brasil,  e  Najila

Andrade. Considero o besteirol aquilo que esta mais ligado a nossa

forma  de  viver,  aquilo  que,  no  campo  das  ditas  artes,  6  o  que
realizamos melhor.  No resto, nao vejo grande coisa. Vejo o pessoal
de video macaqueando o etno-chic de Verge, fazendo aquela coisa
etnicamente  bela,   reforcando  a  estereotipizacao  da  Bahia.   Na
mdsica,  tambem   ha  coisas  criativas.   Aadoro  pagode,  que  6
extremamente  criativo em  termos corporais.  Adoro o  brega,  acho
maravilhoso,  sobretudo o  brega gaiato.  Urn genio da  Bahia  hoje e
o Renato  Fechine, que inclusive nao e baiano, e tern urn programa
todo  dia,  6  h,  na  ltapoa.  Acho  interessante  porque  ele  investe  no
lado  que  a  gente  tern  de  mais  criativo,  o  lado  pfcaro  -e  que  o

Jorge Amado, que e genial, investiu, e Greg6rio de Mattos ja investia
ha muito tempo. Renato 6 a figura mais criativa da inddstria musical

baiana.  Ele  ate  vive  de  fazer  mtlsica  pasteurizada  de  axe,  e  faz
essa esculhamba€ao como uma forma de criar, de respirar na vida.
De  resto,  eu  vejo  uma  coisa  muito  ruim,  que  6  esse  espfrito  de
seriedade. Seriedade etnica de todo mundo querer aparecer negao
em capa de revista, seriedade sexual, toda mulher tirando onda de
liberal  e  todo  viado  tirando  onda  de  gay  cabecao...  Essa  cultura
das  camadas  medias  conspira  contra  a  criatividade  e  termina
refor€ando  a  mumificacao  da  Bahia.

E. na universidade, essa parte da cultura est6 presente de alguma
i?r_rna?  yos  estudos,  nas  pesquisas...  na  sua,  se  o  senhor  duiser
falar sobre ela...
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Jose  Carlos  Capinan
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olha, tern uma citacao de Hegel que diz o seguinte:  ``a coruja de
Minerva  s6  alca  v6o  quando  o  sol  se  p6e''.  Quer  dizer,  na
universidade,  o  saber  reflexivo  sempre esta  a  reboque da  cria€ao
cotidiana.  N6s  do  alto  de  Sao  Lazaro,  aquele  morro  dos  ventos
uivantes,  a gente ve o  mundo  muito  longe e  muito depois que  as
coisas acontecem. Mas isso e normal, faz-se muita coisa interessante
na  universidade.

Como o que, por exemplo?

Como  estudos  de  pagode,   nos  mestrados  de  Sociologia  e
Antropologia.  Muita  coisa  tern  sido  feita  sobre  carnaval.  Eu  acho

que, em  Sao  Lazaro,  se faz  uma coisa rTuito criativa,  no mestrado
em  Artes  Cenicas  de  Biao  tamb6m.  Na  FACOM  eu  nao  sei,  por
ignorancia minha, nao frequento e nao me deixam frequentar. Nesse
nosso  mundo  hiper-moderno,  p6s-moderno,  cada urn vive  no seu

gueto.  Acho  que  eu  sou  o  tlltimo  intelectual  universal  da  Bahia,
depois de Cid.  Por isso eu dou urn monte de entrevista para jornal,

parece que ainda e possfvel se ter uma ideia geral, mas nao se tern.
A pr6pria complexifica€ao da cultura leva a isso,  nao da mais para
ser intelectual  universal.  Eu  sou  o  dltimo,  por que fui  aluno de Cid,

por que estou  ficando velho,  sei  la  por que...  Nas  novas gerac6es,
cada urn entende da sua coisinha e acabou. E eu fa€o de conta que
entendo,  mas  nao entendo.  No  meu  mundinho  academico,  entre
as coisas que eu diria que sao mais criativas, tern Osmundo Pinho,

que trabalhou  a  reconstru€ao  Pelourinho; Arivaldo  Lima,  que esta
trabalhando com a construcao da imagem do samba; Milton Moura,
Joc6lio Teles, que trabalhou  sobre candombl6 de caboclo... Coisas

que  nao  tern  visibilidade,  inclusive  por  que  a  mfdia  hoje  nao  se
interessa  mais  por  coisas  de  pequena  visibilidade.  Criou-se  uma
imagem tao estereotipada da  Bahia, que e diffcil  romper com  isso:
ou  voce  se  encaixa  ou  danca.  0  meu  trabalho  6  com  meus
orientandos.  Ha urn monte de coisas eu come€o a escrever e largo

pelo meio: sou  muito vagabundo intelectualmente, vou pegando e
largando. Interessante foi o trabalho de orientacao e de colabora€ao
com  meus  colegas  de  Sao  Lazaro.   Nao  tenho  nada  de  original.
Tudo  isso  que  eu  estou  dizendo  e  cliche  academico,  s6  digo  de
uma  forma  mais  provocativa,  dou  urn tempero  mais  escroto,  vou
recriando a minha  imagem.  Criou-se, em  S.  Lazaro,  a  ideia de que
eu  sou  irreverente,  sou  maluco,  sou  nao  sei  o  que...  Que  nada...
Sou menino criado com v6, urn burgues da Cidade Baixa. Da mesma
forma que se cria a imagem da cidade, eu albergo algumas imagens

que criaram em torno de  mim,  e que,  as vezes,  sao convenientes.
Primeiro  porque  nao  me  aporrinham  muito.  Segundo  porque  eu

gosto de dar risada.  Eu  sou  uma albergaria das coisas que  passam,
albergo  tudo...

Mais alguma referencia interessante sobre o assunto?

Coisas  escritas  sao  muito  dispersas.  Tern  a  baianidade  classica,  as
coisas  de  Ris6rio,  "Bahia  com  H'',  ``Avant  garde  na  Bahia''...  Nao
existe muita vida intelectual  na Bahia, s6 nos  ndcleos de produ€ao
de saber bern academicos,  mas isso nao sai  do gueto,  nao chega a
mfdia.  0  debate  de  ideias  na   Bahia  nao  existe,  e  urn  silencio
absoluto.  Suplemento  cultural  s6  tern  urn,  e  esta  reservado  para
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urn certo ntimero de pessoas.  Revistas tamb6m nao tern nenhuma,
s6 as academicas.  Para urn pdblico maior nao tern nada,  ficam os
mesmos  falando  para  os  mesmos,  repetindo  as  mesmas  hist6rias.
No  jornal,  s6  tern  a  velha  imagem  tradicionalizante,  estetizante,
tipicizante  da  Bahia.  Ha  urn fosso entre a  Bahia da academia  e a
Bahia  da  mfdia.  Sao  absolutamente  incomunicaveis.  Voce  liga  a
televisao e ve aqueles retratos da  Bahia, os partidos politicos com
aquela  imagem miserabilizante, o pessoal de esquerda dizendo ``a

tBea:'au:a?.:;:i::a:nh,ae::;sea:,:,'S:r:aii:P::r€eaza.''iaE:a€raquAtne::I:
Gordilho.  Tern  urn  monte  de  gente  que  faz  coisas  interessantes,
mas  a  gente  s6  sabe  por  nota  de  rodap6,  por ouvir dizer,  ou  nos
debates. A presenca dos intelectuais nos jornais 6 cada vez menos
forte.  Afinal,  no  mundo  da  hipermfdia  o  mais  importante  6  o
espetaculo,  e  6  diffcil  espetacularizar  o  saber.  A16m  de  tudo,  os
academicos  nao  aprenderam  a  falar  com  o  outro,  falam  sempre

para  si  mesmos,  ningu6m  entende.  Eles  preferem  assim.  Quanto
mais  esoterico,   mais  voce  se  torna  supostamente   incrfvel.
Atualmente isso 6 normal, os varios guetos nao se comunicam com
esse  espa€o  pdblico  que  6  a  mfdia.  E  nas  TVs  6  pior  ainda:  no
maximo  se  chega  no  Bahia  em   Revista,  que  aborda  a  coisa
interessante,  ex6tica.  Mas  voce  s6  consegue  falar  se  conseguir
entender qual  6  o  olhar deles,  consegue  negociar.  Mas  a  maioria
nao  consegue,  ou  nao  quer  negociar.  Eu  e  Cid  somos  as  pessoas
mais depreciadas na universidade: sao simplistas,  sao generalistas,

quando  nao sabem  inventam...  Mas 6 assim  mesmo,  eu  gosto...

R0BERT0  ALBERGARIA
Faculdade de  Filosofia  e

Ciencias  Humanas  -UFBA       .'ii:iio!L.h.'m
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Juarez  Paraiso

Nao  deixe  de  visitar  nossa  Galeria,  na
www.sbpccultural.ufba.br  que  apresenta
obras  de  artistas  consagrados,   numa

perspectiva  de  identidade  cultural.   La
estarao  reunidos  materias artfsticos  como
uma  mostra  do  que  sera  apresentado
durante o  perfodo da  SBPC  Cultural.

Chico  Liberato
Fernando  Pinto

Juarez  Parafso
Marcia  Magno
Maria  Adair
Nalva  Santos

Nanci  Novais
Norma Couto
Silvio  Robatto
Sonia  Rangel
Viga  Gordilho
Michael  Walker
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Na sua tese de doutorado, h6 referencias a certas especialidades
ou especializaE6es culturais que diferentes regi6es no Brasil teriam.

Quais seriam as especializa£6es da Bahia?

Em  primeiro  lugar,  6  born esclarecer que eu  nunca quis dizer que

uns  lugares  tern  cultura  e  outros  nao,  ou  que  uns  tern  mais  ou
menos  cultura.  Em  alguns  lugares,  foi  produzido  urn  texto,  uma

contextura de significados,  de dic€6es,  de vers6es  identitarias que
se tornam emblematicas de valores. Por exemplo, na Bahia, o texto

que n6s produzimos -ou que foi  produzido por outros sobre n6s e
que n6s encampamos e assimilamos -6 urn texto que privilegia o
passado, a origem africana da popula€ao negro-mesti€a, a presenca
dos orixas,  como  a  continuacao  da Africa  na  Bahia.  Urn erotismo

pululante  -todos  n6s  somos  muitos  gostosos,  todo  mundo  quer
transar  com  os  baianos,  com  as  baianas.  N6s  caminhamos  pelas
ruas  como  se  dan€assemos,  o  que  6  verdade.  Somos  cheios  de
lascfvia,  portanto estarfamos muito mais propensos a amar do que
a trabalhar (e eu dou a minha parte para alimentar esse mito; cumpro
minha parte, modestamente).  Entao, essa e a nossa especializacao.
Existem  varias  vers6es  desse  texto.  Nem  sempre  aquelas  que  a

gente ve podem parecer as mais sofisticadas, as mais bern feitas. A
Bahia  tern  urn  significado,  urn  concerto  de  texto  sobre  o  Brasil.

Considero  o texto  sobre  o  Brasil,  sobre  a  identidade  nacional,  urn
amalgamado muito pobre e muito pouco feliz de textos de regi6es
mais  emblematicas  como  o  Rio  Grande  do  Sul,  o  Rio  de Janeiro,
Sao Paulo,  Bahia,  Pernambuco,  Maranhao,  a Amaz6nia como urn
todo  e  uma  regiao  nao  identificada  com  urn  lugar,  que  seria  o
sertao ou os sert6es. Mas a Bahia e como se fosse a pele, a pele do
Brasil, a pele do rosto, dos bra€os, dos peitos, das pernas, e tamb6m
dos genitais -a pele que se continua com as mucosas. Quer dizer,
tudo que o Brasil teria de endocrinol6gico no sentido de instintivo,

beirando o imoral. 0 componente da morenidade, da mesti€agem
lasciva, escorrendo prazer, escorrendo desejo. 0 salario do desejo
6  a  manutencao do  desejo.  Entao,  a  Bahia cumpre esse  papel  no
concerto dos textos  identitarios  sobre o  Brasil.

Entao, o texto identit6rio baiano, trazendo a id6ia de "baianidade",
tornal-se hegem6nico e reconhecido nacionalmente...

Bastante hegem6nico. Essa formata¢ao mais recente cont6m o que
chamamos  de  axe-music,  cultura de carnaval,  governantes  como
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ACM,  Paulo  Souto,  Cesar  Borges  e  lmbassahy  abra€ados  com  as
baianas  de  acaraje  e  os  capoeiristas,  os  grandes  interpretes  da
mdsica de carnaval,  incluindo o lle Ayie,  Filhos de Gandhi e outros

fcones da nossa cultura musical... Todos eles traduzem uma cultura,
urn texto de apelo consensual, de apelo nao problematico, familiar,
todos se conhecem, todo mundo e muito amigo. E 6 urn texto muito
religioso:   redne  os  santos,  os  Orixas,  o  senador  Ant6nio  Carlos,

lrma  Dulce,  Mae  Menininha,  todo  mundo  fica  assim  no  mesmo

panteao  mfstico.  Isso  6  muito  eficaz.  Isso  solda,  atrav6s  da  mfdia,
uma   imagem   de   familiaridade,   de   integra€ao.As   pessoas
experimentam,  na vida cotidiana,  a constata€ao de que  nem tudo
6  consensual  assim.  Mas  esse texto  age como  urn vetor.  Nenhum
texto  identitario e totalizante:  ele tern  brechas.  Mas o que eu vejo
6 a sobrevivencia do texto da baianidade.  E tern muito tempo clue
isso  esta  sendo emitido,  enunciado  e  ainda tern  muito  f6lego.

E o senhor consegue identifilcar outros textos identit6rios na Bahiai?

A  regiao  do  Cacau  tern  outro  texto  identitario,  centrado  no

personagem  Gabriela.  E uma sensualidade mesti€a,  mas que nao 6
afro,   nao  6  definida  com   referencia  aos  Orixas.   0  pr6prio

personagem  Gabriela  tern  uma  referencia  muito  longfnqua  aos
Orixas.  E  veja  que,  quando  eu  falo  baianidade,  6  o  texto  sobre
Salvador  e  sobre  o  Rec6ncavo.  Nao  estou  nem  considerando  o
restante. Mas a regiao do Cacau esta obtendo urn exito consideravel
com  o texto da sensualidade tropical,  nao tao  identificada  com  o
afro,  muita  mesti€a,  mais  associada  a  coqueirais,  praias,  comidas

gostosas,  Gabriela  -o  mito  de  Gabriela  6  fantastico!  Entao,  tudo
isso  6   urn  exito  tambem.   Eu   nao  saberia  falar  sobre  outras
formula€6es,  como,  por  exemplo,  seria  no  sertao,  mas  que  nao
aparece muito  na mfdia.  Hoje em dia,  6 muito diffcil  voce falar de
urn texto  identitario de amplo alcance que  nao esteja  na  mfdia.

E o texto da baialnidade, ate pelo grande espaEo que tern nai midia,
nao oprime os outros textos?

E  os  outros  estao  formulados?  Estao  formulados  nesse
c6digo?  Quero  dizer,  os  outros  discursos  identitarios  ja
foram   desenvolvidos  de  forma  que   pudessem   ser
assimilados pela mfdia?  Eu  nao os vejo assim.  Esse texto e s6 uma

contextura, ele foi tecido, 6 urn tecimento, 6 o qua?  Eu  pergunto:
existe  isso  construfdo,  o  sertao?  E  quem  disse  que  o  texto  de

Juazeiro  nao  6  o  mesmo  de  Petrolina,  com  o  rio  no  meio?  Mas
talvez  a  sua  pergunta  pudesse  ser  compreendida  considerando

que  existem  outras  express6es  de  Salvador,  como  as  da  classe
media,  que  canonizou  a  Barra  nos  anos  sessenta
setenta,   e   que   nao  era   afro,   mas   que  foi
responsavel   por  urn  certo  vanguardismo
cultural nos anos 60 e 70. Urn vanguardismo
baiano. A tropicalia  nao e afro, e foi  produzida por artistas quase
todos  baianos,  no  Rio  de janeiro  e  Sao  Paulo,  nos  ano  60.  Tern
Carmem  Miranda,  essas  coisas  todas...
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Existe uma identidade entre a Bahia e o Nordeste?

Existe urn texto identitario sobre o Nordeste. A identidade consiste
em textos, nao e? 0 que se chama de Nordeste 6 uma composicao

de fcones da literatura regionalista dos anos 30

``A Bahia 6 como se fosse a

pele, a pele do Bras.II, a

pele do rosto, dos bra€os,
dos peitos, das pernas, e

tamb6m dos genita.Is - a

pete que se continua com
as mucosas."

e 40, da mdsica de Luiz Gonzaga, e dos esfor€os
dos  politicos  nacionalistas,   que  depois  se
articularam com setores da ditadura mil itar, para
a  criacao  da  SUDENE,  e  af  "inventaram"  o
Nordeste.  0  termo  Nordeste  foi  usado  pela

primeira  vez  em   1912,1913,   por  af.   Existia
como  ponto  cardeal,  assim  como  Sudoeste,
Sudeste,  Noroeste. A inven€ao do  Nordeste se
da  pela  SUDENE,  pelo  aparelho  burocratico
nacional,   o   lBGE,   a  divulgacao  disso   nas
escolas...  Todo  tipo  de  institui€ao  agora  se
divide em se€6es ou zonais ou regionais. Desde
os  bispos,  ate  as  lavadeiras,  passando  pelos
radialistas   e   pelos   montadores  de   mula,

qualquer  coisa  tern  que  ter  Norte,  Nordeste,
Sul,  1,  2,  3...  Eu  acredito que o texto  Nordeste
esta fundamentado em fcones diferentes dos da
baianidade.  Ah,  mas  e  essa  coisa  de  ``a  Bahia

faz  parte  do  Nordeste,  est6  no  mapa''?  No  mapa  do  lBGE,  hoje.
Antes, ela fazia parte da regiao Leste Setentrional. 0 texto sobre o
Nordeste vein com  seus  fcones,  com  problemas como o da seca,
da  agua.  Tern  como  artifice  principal  a  SUDENE,  e  aparece  por
uma  producao onfrica-teldrica  ligada a terra,  ao  natural,  feita por

pessoas como Alceu Valen€a, Geraldo Azevedo, que sao herdeiros
-menos geniais -de Luiz Gonzaga. 0 texto da baianidade nao vai

por  af.  Considera  o  Dique  do  Toror6,  o  mar  da  Bahia,  lemanja,
Oxum, a agua em abundancia. Literalmente, as nadegas sao fcones
muito  recorrentes  no  texto  da  baianidade.  Nao  vejo  nenhuma

possibilidade  de  identifica€ao  entre  a  baianidade  e  isso  que  se
chama de  Nordeste.  Apenas a  coincidencia  cartografica.

Voltando  para  a  baianidade,  algumas  pessoas  failam  que  essa
identidade, esse texto que se construiu 6 urn texto muito fechaido,
que nao absorve elementos que poderiam servir como elementos
de  vanguarda,  para  que  o  pr6prio  texto  se  renove  e  continue
existindo. Existe o perigo de a baianidade se consumir?

Ela chegar num ponto de estrangulamento? Acho que sim. S6 que,
desde 92, eu ouco falar nisso e ate hoje ela conseguiu  sobreviver.
0  discurso  da  baianidade  conseguiu  integrar  o  pagode -porque
nao  tern  nada  mais  baiano,   mais  lascivo,  mais  imoral  e  mais
fascinante  do  que  o  pagode  baiano  -  que  tomou  conta  de  boa
parte  do  espaco  do  carnaval.  Isso  e  uma  novidade,  e  coisa  dos
anos  noventa,  o  pagode.  Quando  os  grandes  blocos,  as  grandes
bandas  virem  que  seus  espacos  de  exposi€ao  na  mfdia,  de
enunciacao  na  mfdia  ou   de  capta€ao  de  foli6es  estiverem
diminuindo ou  diminufdo -o que ja aconteceu  neste carnaval, os
blocos venderam  menos abadas - eles vao  atras de  novas frentes
de explora€ao,  de atuacao.  Mas dificilmente  urn  intelectual  pode
captar  isso  a  priori.  Porque,  ate  agora,  os grandes  fcones  da  ax6-
music  estao  af  fortes:   Daniela,  o  Chiclete,   lvete,   Netinho...  Tat
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uma  coisa   interessante:   Netinho  sai  do   Beijo  e  vai   para  os
lnternacionais,  criando  o  Internet.  E  muito  interessante  o  pr6prio
nome,  a  c6pula  contida  no  nome,  mostrando  os  lnternacionais,

que e urn bloco tradicionalfssimo, muito conservador dos anos 60.
Baiano  sabe  assimilar   novidades.   Nao  assimila  quando   nao
interessa. As vezes, o mais interessante, o mais vantajoso 6 conservar
o que se tern.

Entao o trio tecno de Daniela e a participafao de alguns cantores
de  outros  estilos  da  m4sicai  brasileirai  como  C6ssial  EIIer,  Marisai
Monte, inclusive ate o sertanejo como Zez6 di Camargo, 6 uma
demonstraFao dessa caipaLcidade de absorfao?

Eu  espero ter  morrido  quando eles vierem  cantar no carnaval!  Se

ja vieram, por favor nao me informe, porque eu nao estava presente.
Falando serio agora:  creio que o carnaval  pode assimilar tudo  isso
numa boa, nao que eu goste, mas acho que isso pode vir a acontecer
sim. S6 que, mais do que uma abertura, isso mostra o interesse das

gravadoras em promover os seus sucessos.  Entao, essas gravadoras
entrain em conexao com os circuitos da mfdia de exposi€5o daqui
e  com  a  programa€ao  do  carnaval.  Se  voce  comprar,  em  junho,
em  Santa  Catarina,  urn  pacote  de  hotel  para  o  carnaval  daqui,
voce  ja  sabe  que,  no  Sabado,  vai  sair  com  lvete,  domingo  com
Netinho, segunda-feira 6 Iivre, para o carnaval 6tnico -a Mudanca
do  Garcia,  essas  coisas  -  e  na  ter€a  uma  outra  coisa.  Entao,  os
artistas vein tamb6m  por  uma for€a muito grande das gravadoras.
Por  isso,  acho  muito  interessante  que  os  blocos  afro  estejam

plugados nesse mundo sim, porque eles tern que atuar como midia,
e nao tocando com  megafone no  Pelourinho apenas.
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E  possl'vel falar de identidade cultural?

A  primeira  coisa  que  me  ocorre  6  o  seguinte:  nesse  processo  de

globaliza€ao, muitos novos fatores come€am a concorrer para uma
perda de identidade.  Por exemplo, eu tenho aqui  urn canal a cabo
e nao vejo mais TV local.  Entao, quando meus amigos publicitarios
comentam  sobre  andncios  referentes  a  vida  comercial  baiana,  eu
nao estou  sabendo,  porque eu  pego  a  Band  de S.  Paulo,  a  Globo
do Rio e outros canais do mundo todo. Afora outros fatores como o

que chega pelas redes de computadores, pela facilidade de acesso
a  publicac6es  do  mundo  todo.   Enfim,  ha  uma  forte  conexao
internacional  hoje,  que  enfraquece  seus  vfnculos  locais.  Eu  situo
Salvador  entre  as  metr6poles  secundarias.  Que  tern  uma  boa
chance,  dentro  dessa  descaracteriza€ao  generalizada,  promovida

pela  globaliza€ao,  de  refundar  as  suas  tradi€6es  culturais  dentro
dessa modernidade. Tipo o fen6meno que comecou a ser colocado
na decada de  70,  quando surgiu  urn fen6meno muito  interessante
na  Europa:  a proje€ao de cidades secundarias,  que passaram a ter
urn certo destaque na vida cultural, justamente devido as suas rafzes
culturais fortes.  Barcelona,  na  Espanha 6  urn exemplo.  Tern outras
cidades  francesas  da  regiao  da  antiga  Bretanha.  Entao,  nao  estou
falando  de  todo  mundo  recuar  para  os  terreiros  de  candombl6  e
todo  mundo entrar  num  grupo de  maculele...  Eu  estou  falando de
uma  refundacao  da  modernidade,  mas  fortemente,  levando  em
considera€ao  essas  tradi€6es  culturais.  Por  outro  lado,  vejo  aqui
uma  polftica  burra  de  todos  os  poderes  politicos  que  tern  se
sucedido.  Na verdade, ha muito mais uma folclorizacao da cultura,
ou  uma  instrumentaliza€ao  da  cultura  tradicional  para  efeito  de

prestacao  de  servicos  ex6ticos  ao  turismo  internacional.  Esse  e  o
quadro  preponderante que eu  vejo.

0 senhor poderia falar urn pouco rna.Is das manifesta€6es culturais
que nao estao na ml'dia, mas que sabemos que existem?

Pois 6.  Af 6 que esta a  raiz.  E quais  seriam  elas?  Em  primeiro  lugar,
o  candombl6.  Essa  6  a  raiz  fortfssima.  Voce  tern  uma  quantidade
muito grande de terreiros que nao entraram no 6ba 6ba midiatico,
nem passarao a fazer moda... temas de conversa de salao de damas
burguesas,  nem  mesmo  frequentado  por  essa    classe  mais  rica,
mas que  mantem tradi€6es  muito fortes,  nao s6 em  Salvador,  mas
no  rec6ncavo  tamb6m.  Entao  voce tern  uma  dinamica  pr6pria.  E
outro tipo de internacional izacao, essa de pessoas que estao voltadas
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para  a sua  pr6pria  raiz.  Essas  pessoas estao voltadas  para a Africa.
Junto disso, voce tern o lado meio nordestino tambem. 0 rec6ncavo
pega  urn  pouco  do  influxo do  nordeste.  Urn  exemplo 6 a  mtlsica
que explode  nos  bairros  populares...  0  pagode,  antes de explodir
como  urn  neg6cio  lucrativo  com  produc6es  modernas  e  gestao
empresarial,  era  urn  fen6meno  de  final  de  semana  nos  bairros

populares,  com   uma  quantidade  muito  grande  de  mdsicos
amadores...  Ninguem  sabe  dizer  o  que  esta  acontecendo  por  af
nos  bairros  populares...  0  que  vai  surgir  ninguem  sabe  direito.

Qual 6 o peso que urn movimento como o Hip-hop, que tern uma
dinamica muito forte, vai ter nos pr6ximos anos? 0 que 6 possfvel
dizer 6  que 6  urn fen6meno  importante,  mobilizador,  atinge  uma

parte  da  juventude  antenada  dos  bairros  populares  e  tern  uma
preocupacao de vfnculos com o seu passado afro -o hip-hop daqui
da Bahia.  Particularmente, acho que isso tende a crescer.  No Brasil,

podemos ver urn renascimento da manifesta€ao popular. Os truques
da elite ja foram desmascarados.  Nos filmes de  Hollywood ou  nas
novelas da Globo, fala-se da corrup¢ao na elite.  Do enriquecimento
com base na fraude, na trapaca. Veja o caso Lalau. Sabemos que o

pars  6  desigual,  e  que  essa  igualdade  s6  pode  ser conquistada  na
luta.  Ent5o  a  gente  ve  que  essa  regiao  (Salvador  e  Rec6ncavo)  6
urn  lugar  onde  pulsam  manifestac6es  populares  muito  fortes.  As
festas populares, festas de  largo como a de  lemanja ou  do  Bonfim
ainda  conseguem  acontecer  com   uma  participa€ao  popular
autentica. Eu acredito que seja diffcil destruir isso, embora a postura
da prefeitura,  nos dltimos anos,  seja a pior possfvel. A criatividade

popular  6  abafada.  E  a  cultura  da  padroniza€ao  registrada  como
higiene,  limpeza.  i  o  caso  da  substituicao  das  barracas  nas  festas
de  largo.  Agora,  fica  parecendo  urn  acampamento  militar.  Entao,
resumindo, acho que a raiz mesma esta fora da mfdia. 0 que chega
na mfdia 6 o que esta bastante batido, bastante conhecido, 6 o que
virou  notfcia  de  massa.   N6s  nao  temos  uma  mfdia  local  com  a
forca  suficiente   para  procurar  o  que  tern  de  caracterfstico,
espontaneo,  nao ainda deturpado.

Como criador, artista, vale discutir identidade cultural?

Claro que vale.  Temos ja  algumas gera€6es de modernistas
com  influencia afro-baiana. Tivemos o Souza Carneiro, que   .,
foi  o  primeiro  romancista  a  escrever tendo  negros
como  protagonistas.  Ate  entao,  as  elites  baianas -~
eram   muito  Ocidentalizadas  ate  o  s6cuio  xv|ii.   Ha      d`  `ce\`RE'rmrm) ~Juj'~gr

depoimentos  de  intelectuais  locais  que  eram  contestadores,

poetas    que    criticavam    a    elite    local,    mas    que
esculhambavam  com  a  cultura  negra.   Ela  entrava  no
registro do charlatanismo, da supersti€ao.  Eles olhavam

para  as  manifesta€6es  culturais  com  a  cabeca  de
brancos  ocidentais,  embora  fossem  mesti€os.  No
infcio  do  s6culo  6  que  comeca  a   haver  essa
consciencia. Tern tamb6m o Xavier Marques, que,
ainda com escorregadelas racistas, comeca a olhar

Fe/.I/.ce/.ro.  Depois  vein  Jorge  Amado  e  toda  uma
com  simpatia  a  cultura  negra,  no  romance  a    i    ....

geracao  de  literatos  que  comeca  a  fazer  a  modernidade tropical,
na  esteira  dos  modernistas  paulistas.  Depois  voce tern  a  gera€ao

que  criou  a  arte-moderna  baiana,  em  termos  de  artes-plasticas,
que  e  Rubem  Valentim,  Mario  Cravo,  Carybe,  que  tamb6m  sofre

SBPC Cultural - Bahia,  bahia, que lugar i esse?

61



forte  influencia  da  cultura  negra.  Eu  devo  estar  na  quinta  gera€ao.  A
tentativa sempre foi a de fazer urn trabalho que nao fosse folcl6rico. Com
a  plasticidade  influenciada  pela  correntes que fundaram  o  modernismo
em todo o  mundo,  ao mesmo tempo  muito fortemente  ligado as  nossas

"... h6 uma forte conexao

internacional hole, que enfraquece
seus vinculos locals. Eu situo
Salvador entre as metr6poles

secund6rias. Que tern uma boa
chance, dentro dessa

descaracterizaEao generalizada,
promovida pela globalizagao, de

refundar as suas tradiF6es culturais
dentro dessa modernidade."
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rafzes.  Af  eu  estou  vendo  a  mo€ada  do  hip-
hop,  que  6  depois  de  mim,  como  a  segunda

geracao.   Estamos  completando  quase  dez
gerac6es de artistas que, para encontrarem uma
originalidade, uma forma de expressao artfstica
moderna que nao seja uma pura repeti€ao do

que  se  esta  fazendo  no  hemisf6rio  norte,
encaram suas rafzes culturais e as rafzes negras
em primeiro  lugar.  Em termos artfsticos, 6 uma

questao  de  sobrevivencia  cultural.

H6  vetores  tem6ticos  que  identificam  essas
manifesta£6es  artisticas  modernas,  mas  ao
mesmo tempo enraizadas?

Diria   que   ha   vertentes.   Os   modos   de
reelabora€ao dessas tradic6es sao infinitamente
variados.  Depende  muito  da  linguagem  com

que se trabalha.  Uma vertente,  historicamente
comprovada, 6 representada pela elite branca,

que  tern  vergonha  de  ser  miscigenada  cultural  e  racialmente  e  quer  a
todo custo ser ocidental.  No final  do s6culo Xvlll, ate  1850 negros foram
expulsos da Barroquinha por Francisco Gon€alves Martins, urn governador
da  extrema  direita  baiana  na  epoca.  i  o  perfodo  em  que  chega  a
"modernidade"  a  Bahia.  Parece significar expulsar o  negro da  paisagem.

Existiu  limpeza  6tnica  aqui  na  Bahia.  Outra  e  a  da  elite  que  ja  admite.
Politicamente,  talvez  a  figura  mais  destacada  seja  ACM,  que  usa  essa
tradi€ao em  beneffcio pr6prio,  para se  promover como politico  popular.
Esse  e  urn  aspecto  importante  do  populismo  baiano.  E  ainda tern  outra

que sao os artistas vivendo crises existenciais de identidade, de criatividade
e  que  procuram,  desesperadamente,  enriquecer  suas  problematicas
lan€ando  mao do  poderoso  imaginario afro-baiano.  Eu  me coloco  nessa
vertente.  Ha  urn vetor tematico  poderoso: os orixas.  Veja Caryb6, Juarez
Parafso,  Paulo Rufino...  E ainda tern a explora€ao barata, comercial, feita

para o turismo que eu  tamb6m  nao condeno,  porque quando o tema e
forte,  ele  se  manifesta  de  diversas  maneiras.

Que  aspectos,  autores  ou  grupos  sao  referenciais  nessas  quest6es,
deveriam estar presentes na programafao da SBPC?

Dois  enfoques:  em  primeiro  lugar,  manifesta€6es  culturais  que  estejam
dentro  de  institui€6es  oficiais  como  museus.   E  o  outro  urn  enfoque
alternativo, poderfamos chamar de espontaneo. Que surge nos bairros ou
em ONGs como o CRIA (Centro de Referencia  Integral  de Adolescentes)
ou  a  Cip6,  que  eu  conheco  de  perto.  Trabalham  com  adolescentes  de
bairros  populares.  Me  chamam  a  atencao  porque  abrem  espacos  para
esses meninos trazerem seus pr6prios conteddos, pensarem com a pr6pria
cabe€a.  Isso eu nao chamaria de institucional. Pra mim, seria institucional
o trabalho de pessoas ja reconhecidas socialmente, com larga experiencia
t6c-nica  ...  Talvez  esses  sejam  os  dois  grandes  registros.

RENATO  DA  SILVEIRA
Faculdade  de  comunica€ao  -UFBA        ;,;?,



Como  voce  ve  ai   identidade  cultural   brasileira,   e  mais
especificamente a baiana, atualmente?

Acho que o Brasil se conhece pouco. 0 que e veiculado nas mfdias

de  massa 6  muito  pasteurizado,  fora  as  mfdias educativas.  Quem

tern acesso as TVs a cabo pode perceber a diversidade cultural, as

identidades de cada regiao do pars. Mas quem nao tern, a grande

maioria  da   populacao  brasileira,   ve  as   mesmas  coisas,   as

manifesta€6es  pasteurizadas  -num  grande  perfodo  da  hist6ria

brasileira o eixo Rio-Sao Paulo, nos dltimos tempos essa chamada
``mdsica  baiana''.  N5o  estou  questionando  a  qualidade  deste  ou

daquele  trabalho,  mas  o  fato  de  ser  utilizada  como  a  tlnica

manifestacao  da  Bahia.  A  difusao  dessas  identidades  culturais,  e

portanto  a  constata€ao  da  diversidade  cultural,  e  ainda  muito

precaria.

Qual seria o papel dos artistas neste contexto?

Precisa haver uma reflexao maior dos artistas brasi leiros, dos baianos

principalmente,  no sentido de entender a necessidade de difundir
as  manifesta€6es  artfsticas  fora  da  indtlstria  cultural.  Acho  que  o

artista  tern  que  sobreviver  do  seu  trabalho  sim,  ganhar  dinheiro,

mas  nao  se submeter as  regras do  com6rcio,  como esta  havendo

numa escala  inacreditavel.  Voce vende depois da cria€ao.  0 que

acontece hoje e que as pessoas criam para vender, com a regra do

com6rcio.  Quem viaja pelo  Brasil,  sabe que aqui tern muita coisa

boa  e que  sao  produtos  possfveis de venda,  fora das  regras dessa

inddstria.

Mas existe pilblico para toda essa diversidade artistica?

Pdblico  tern,  com  certeza  absoluta.  Acho  que  a  Universidade

deveria,  teoricamente,  ter  urn  papel  fundamental,  mas  a  reflexao

esta sendo deixada de lado.  Nao estou sendo nostalgica, acho que
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o  tempo  muda  e  evolui,  mas  tern  que  ter  urn  equilfbrio  entre  as

coisas.  Do  final  de  90  para  ca,  a  angtlstia tomou  conta de  muitos

artistas no Brasil. Essa angdstia e legal por que 6 geradora de reflexao

e de novas tentativas para se colocar de novo a qualidade na hist6ria.

Quando  eu  tinha  13,14  anos,  gostava  tanto  de  Maria  Callas  e
Maria  Bethania  quanto  de  Roberto  Carlos.  Hoje  em  dia  eu  gosto

de  Sandy  &  jdnior,  mas  as  pessoas  tern  que  conhecer  mais.  Urn

exemplo de Salvador e o Tito  Bahiense,  na area de  mdsica.  Se os

artistas nao ficarem se vendendo tanto, eu  acho que eles poderao,

paradoxalmente, vender mais suas cria€6es, pois nao estarao mais
submissos.  0 que  ha  hoje 6  uma  submissao  absoluta.  N6s  artistas

6  que  precisamos  criar  novos  movimentos,  para  que  as  coisas

possam  ser mais democraticas,  inclusive  na distribui€ao de venda.

Como voce ve essas discuss6es na area academica, atualmente?
Em que est6gio elals se encontram?

Em  qualquer  setor,  em  qualquer  nfvel,  eu  acho  que  as  discuss6es

academicas  devem  voltar  para  o  lugar  do  afeto.   Essa  pressao

capitalista  do  mundo  entrou  tambem  nas  reflex6es  academicas,

sobre qualquer assunto.  Eu  acho o maximo invadir o Mc Donald's,

em  certos  momentos  tern  que  ter  essas  atitudes,  por  que  a  coisa

chegou  num  nfvel  em que fica muito facil  algu6m ser chamado de

baderneiro  pelos  governos,  por  estar  invadindo  uma  propriedade

privada.  Fa€o parte de urn grupo de artistas que quer atitudes mais
veementes, radicais -no sentido de raiz, de algo que seja plantado

de  fato,  uma  discussao  mais  severa  com  n6s  mesmos.  Nem  a

academia esta fazendo  isso.

Que autores e teorias voce indicaria, nestai area de arte, cultura,
sociedade?

Acho que  Domenico di  Masi  fala coisas  legais,  embora  nao seja o

que me toma mais, considero importante o que ele esta propondo,
e  propostas  que  se  aproximam  do  humanismo,  do

ser  humano,  nao dessa coisa que os sistemas

tentam  nos  colocar  de  pessoas  desumanas,

individualistas.  Ah!  Professor  Milton  Santos,

sempre!!  Maravilhoso!  As  escolas  de  2°  grau

deviam  adotar  o  pensamento  dele,  para  pelo

menos  informar  que  existe  Milton  Santos.  Ele  nem

mora  mais  aqui,  mas  existem  pessoas  an6nimas  de

grandes  pensamentos.  A  Bahia  nao  vai  ficar
mais  importante  se  Coppola  vier  morar  aqui.

s lugares sao importantes por que existe o povo do lugar atuando.
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Gostaria  que  voce  destacasse outros grupos  representativos do
nosso cen6rio...

No Brasil tern urn monte de gente que consegue circular em alguns

circuitos,   mas  que  nao  amplia  para  outros

meios.  Tern  Ant6nio  N6brega  e  Homero  de

Andrade Lima, de Pernambuco. Na Bahia, tern

artistas  que  estao  na  inddstria  cultural  e  sao

talentosos, estao ganhando espa€o por que tern

trabalhos  consistentes.   0  teatro  baiano,

cresceu   muito   ultimamente,   tern   atores

excelentes:   Nadja  Turenko,   Rita  Assemany,

Frank  Menezes,   Vladimir   Brichta,  Wagner

Moura, Andr6 Elia, C16cia Queiroz... e grupos,

a Via  Magia,  a Companhia  de Teatro Avatar...

Se  voce  tern  uma  identidade  cultural  forte,

automaticamente  acha  urn  lugar  para escoar,

por  que  vai   haver  urn   pdblico  que  quer
consumir. 0 que ha e uma briga de elefante e

formiga,  a  inddstria  cultural  s6  elege  aquele

que vai  dar  lucro  imediato.

Acho que o artista tern que
sobreviver do seu trabalho sim,

ganhar dinheiro, mas nao se
submeter as regras do com6rcio,
como est6 havendo numa escala
inacredit6vel. Voce vende depois

da criaFao. 0 que acontece hoje 6

que as pessoas criam para vender,
com a regra do com6rcio.

Quais sao as suais perspectivas de futuro? Sera que est6 havendo
uma virada, ou nao tern mais jeito?

Pelo  afeto.  Todas  as  pessoas  que  estao  tentando  virar  estao  indo

pelo  afeto,  estao  se  despindo  de  suas  vaidades,  estao  querendo,
como n6s todos queremos, viver num mundo legal, quem tern filho

quer deixar urn  mundo  legal  pros filhos.  Quem  acredita em  Deus,
num  mundo  invisfvel,  6timo,  se  pega  af.  Os  ateus,  que  as  vezes

sao pessoas ate mais espiritualizadas,  tamb€m  estao  preocupadas

em  ir pelo afeto,  pelo carinho,  pelo amor,  para o debate nao virar

urn fim de mundo.

MARIA  PRADO
Produtora  Cultural iH.:jiE,--:I.#`!

pradorosa@ig.com.br      `'l';I"'!p.I.'Elt I,,,q,,,,5,,I,,"\'
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CONRADO,  Amelia Vit6ria de Souza.  Dan€a etnica  afro-baiana:

uma  educa€ao  movimento.  Orientador:  Profa  Maria  de  Lourdes

Siqueira. Mestrado em Educacao/UFBA. Salvador,1996

Resumo:  Esta disserta€ao de Mestrado tern por objetivo analisar a

dinamica  explicita  nas  dimens6es  de  resistencia  e  recria€ao  de

Dan€a na Bahia, chamada ``Danca Afro" e neste trabalho ``Danca

Etnica'',  desenvolvida em espa€os especificos que privilegiam  as

quest6es de reconstru¢ao de culturas,  religiosidades afro-baianas
como momentos de afirmacao de etnicidade afro-brasi leira, atraves
da  observacao  do  fen6meno  e  da  expressao  de  seus  atores.  A

pesquisa  esta  fundamentada  em  pressupostos  que  poderfamos
definir como construtivista-qualitativos a medida que se apoia  em

referencias te6rico-metodol6gicas que privilegiam cotidianidade,

significados, singularidades, contemplados pela Etnometodologia

e pela observa€ao participante.

FREITAS,  Joseania  Miranda.  Museu  do  Bloco  Afro  lle  Aiye:  urn

espaco  de  mem6ria  e  etnicidade.  Orientador:  Prof.  Dr.  Rog6rio

Cunha de Campos. Mestrado em Educa€ao/UFBA. Salvador,1995

Resumo:  Esta disserta€5o refere-se a uma  pesquisa-a¢ao junto ao

BIoco  Afro  lle  Aiye,  com  o  objetivo  de  implantar  o  seu  museu,

incorporando  as  quest6es 6tnicas  a  pratica  museol6gica,  a  partir

do estudo da acao educativa do Movimento Negro Organizado. 0
lle Aiye 6 o primeiro bloco afro de Salvador, se constitui num grupo

organizado  de  a¢5o  e  consciencia  negra.  Nas  diversas  fases  de

elaboracao  do  museu  houve  uma  preocupacao  em  manter  a
dinamica  cotidiana  de  bloco,  considerando  o  ciclo  de  eventos

constante  em   seu   calendario  fixo  anual.   Este  ciclo  reflete  as

preocupac6es basicas do grupo com relacao a cria€5o e recriacao
de elementos singulares que marcam a construcao de urn processo

de   afirmacao  de   uma   identidade  especificamente   negra,

reelaborada  a  partir da  ancestralidade  africana,  realimentada  no

Candombl6.Nesta  perspectiva,  o  entendimento  do  processo
museol6gico vivenciado teve como ponto de partida a necessidade

de desligamento da visao el itista e etnocentrica que tern permeado
a  Museologia.  Considerando a diversidade  humana e o contexto

pluricultural,  buscou-se a constru€ao de  praticas que  levassem  a
concep€6es de museu como espaco educativo.

MORAIS, Ana Angelica Vergne de.  Sanf'Anna dos O/hos cJ'AgL/a..

resgate da mem6ria cultural e liter6ria de Feira de Santana (1890-
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7 930/. Orientador: Profa Dra ivia lracema Duarte Alves. Salvador,

1998. Mestrado em  Letras/UFBA.

Resumo: A nossa pesquisa teve como objeto a constru€ao literaria

da cidade de Feira de Santana, em  urn trabalho de investiga€ao

de sua mem6ria, no perfodo de 1890 a 1930, intitulado Sant'Anna

dos  Olhos  d'Agua.  Fundamenta-se  na  pesquisa  em  peri6dicos,

ancorada  no  jornal  Folha  do  Norte  (1909),  especialmente,  na

coluna de Arnold  Silva -cerca de 250 cr6nicas -,  na qual  esta o

resgate da hist6ria cultural de Feira de Santana desde 1890. A16m

desta coluna, aumentamos o campo com os textos de outras se€6es
do referido peri6dico. Reunimos todos os dados hist6rico-culturais

e  produ€6es  literarias  (de  1890  a  1930)  e  tomamos  essas  tres

perspectivas como eixo de cada capftulo. Fizemos a leitura, sem
analise, de todos os textos resgatados; em seguida, catalogamos,

classificamos e descrevemos o material.

NASCIMENTO,  Karina  Rego.  Movt.menfo  Cademo  da  Baht.a.

Orientador:  Prop ivia Alves. Salvador, 2000.

Mestrado em  Letras / UFBA.

Resumo:  A  disserta€ao  recupera  a  primeira  revista  baiana  que

procura  privilegiar  a  cultura  negra  e  popular  da  Bahia.  Escrita
entre 1948 e  1950, desse peri6dico saem varios intelectuais que

irao  atuar  na  cidade  e  no  pats.  Os  principais  sao:  Vasconcelos

Maia  (escritor),  Darwin  Brandao  e  Ademir  Cunha  de  Miranda

(criticos  literarios).  Tamb6m  os  diretores  deram  muito  apoio  e
divulgacao aos artistas plasticos Mario Cravo e Carlos Bastos.

OLIVEIRA,  Aline  Paim  de.  A  Pa/ad/.na  do  tar..  escr/.fa  fern/.n/.na

ba/.and /7 9 7 0-7 9 7 7/. Orientador: Profa ivia Alves. Salvador, 2000.

Mestrado em  Letras / UFBA

Resumo:  A  disserta€ao  resgata  a  producao  literaria  escrita  por

escritores e escritoras das duas primeiras d6cadas do seculo vinte.

A revista dirigida por mulheres e para mulheres, teve a protecao

do Mosteiro de Sao Bento e teve uma tiragem mensal de  1910 a

1917.

OLIVEIRA,  Anat6lio  Batista  de.  Educa€ao  e  classes  sociais  -a

reproducao dos valores sociais atraves de agencias educacionais

em Salvador. Orientador:  Profa  Dra Maria de Azevedo  Brandao

Mestrado em  Educacao/UFBA. Salvador,1979.

Resumo: A educacao no contexto social, seu inter-relacionamento



com  as  classes  sociais  e  subordina€ao  a  classe  dominante.  A

educa€ao como agente de transmissao dos valores sociais e da

ideologia de classe. Analises de agencias educacionais de elite e

dos valores sociais e processos por ela utilizados na  inculca€ao

dos  mesmos em duas fases econ6micas distintas.  A disserta€ao

inclui como quadro de referencia urn esbo€o do contexto s6cio-
econ6mico, cultural e educacional baiano de 1870 a  1970.

PASSOS,  Elizete  Silva.  A  educacao  das  virgens:  urn  estudo  do

cotidiano do Col6gio Nossa Senhora das Merces. Orientador: Prof.

Dr.  Cipriano  Carlos  Luckesi.    Doutorado  em  Educacao/UFBA.

Salvador,  1994

Resumo:  0 estudo tern como objetivo analisar o significado da

pratica educativa das Ursulinas, tendo como espaco empfrico de
estudo  o  cotidiano  do  Col6gio  Nossa  Senhora  das  Merces,  no

perfodo que vai  de  1897  a  1956.  E  urn estudo da forma€ao do
carater feminino atrav6s das mentalidades que atravessaram sua

pratica educativa e como elas eram usadas na formacao do carater
feminino. 0 Col6gio Nossa Senhora das Merces e uma instituicao

educacional, sediada na cidade de Salvador, na Bahia, e faz parte

das obras da Ordem de Santa  Ursula.

PERRONE, Maria da Conceic5o Costa. Os caboc/o5 de /fapar/.ca..

Hist6ria,  Mdsica  e  Simbolismo.  Or.lentaclor..  Prof .  Dr.  Manuel

Vlcente Ribeiro Veiga Jt]nior. Salvador, 1996.Mestrado em Mdsica/

UFBA.

Resumo:  Na cidade de ltaparica, existe uma manifestacao anual

de cunho  popular e  nativista,  realizada  ha  quase  seis  decadas,

durante  os  festejos  do  Sete  de  Janeiro,  celebracao  local  da

lndependencia.  A  representa€ao  e  conhecida  como  ``Caboclos

de ltaparica''.  Os caboclos de ltaparica sao abordados na dupla

perspectiva  de  mdsica  em  contexto,  com  suas  inter-rela€6es,  e
da mdsica em si  mesma.

QUEIROZ,  Milena  Britto  de.  A  produ€ao  literaria  de  Am6lia
Rodrigues.  Orientador:   Profa  ivia  Alves.  Mestrado  em  Letras  /

UFBA.

Resumo: A disserta€ao tra€a a biografia da autora baiana e analisa

o romance folhetim 0 mameluco,  resgatada do jornal de Santo
Amaro, Echo Santamarense. A autora faz as articulac6es entre os

discursos que percorriam o pars sobre o fndio, al6m de analisar a

regiao geopolftica do rec6ncavo baiano na segunda metade do

s6culo dezenove.

SANTOS,   Eurides  de  Souza.   0  Canc/.or]e/.ro  de  CanL/c/os.

Orientador:  Pro fa  Dra Angela  Elisabeth  Ltlhning Salvador,1996.

Mestrado em Mllsica/UFBA

Resumo: 0 Cancioneiro de Canudos 6 uma coletanea de mdsicas,

fatos  e  imagens  de  urn  povo  sertanejo  que  tern  uma  hist6ria

centenaria, escrita em tres atos: -fundacao do arraial de Canudos

por Ant6nio Conselheiro em  1893  e destruicao  pela guerra  em
1897; -repovoamento do arraial pelos sobreviventes da guerra a

partir  de  1909  e  nova  destruicao  pelas  aguas  do  acude  de
Cocorob6 em  1969 -implantacao do municfpio de Canudos em
1985 e renascimento hist6rico-memorial. Sob estes tres angulos,

a pesquisa focaliza canudos -epis6dio hist6rico e cidade sertaneja
-  retratando  as  suas  caracterfsticas  musicais,  seus  mtlsicos,  seu

repert6rio  significativo  e  sua  presenca  no  cenario  da  mtlsica

tradicional  brasileira como urn todo.

SANTOS,  Osmar  Moreira  dos.     Urr)  banquere  ar)rapo/jig/.CO..
violencia origin6ria  e t6ticas de negocia€ao cultural  emergentes
no  Bras/./.   Orientador:   Pro fa   Evelina   Hoisel.   Salvador,  2001.

Doutorado em  Letras / UFBA.

Resumo: Trata-se da emergencia de uma cena da Bahia pre-hist6rica

que retorna na textualidade e ``dobras" barrocas para compor urn
lugar te6rico fundamental para o cinema de Glauber, a can€ao de

Caetano Veloso e o romance Viva o povo brasileiro, de Joao Ubaldo
Ribeiro.  Lugar te6rico porque, ao adotar estrategias de transmutar

metaforas em conceitos, conceitos em metaforas, o cinema da fome
se transformaria mum manual de ciencia polftica que tanto poe em

transe a estetica e a polftica quanto relativiza a no€ao de produ¢ao

derivada do materialismo hist6rico e dial6tico. 0 mesmo acontece

com  a can€ao de Caetano Veloso que,  ressignificando os apelos
do cinema da fome, assume o ``pao e circo" como a condi¢ao de

possibilidade para se pensar uma outra  polftica da subjetividade,
numcontextodemercanti1izacaodacultura,eproporodiscocomo

o outro, a diferen€a do livro, o lugar de expressao cotidiana marcada

pela afirma€ao da cultura negra. Em Vlva o povo brasileiro, terfamos
urn radical questionamento da historiografia literaria e da literatura

e,  ao  mesmo  tempo,  a  afirmacao  dos  relatos,  hist6rias  de  vida,
falas dispersas e intempestivas que explodem das ``culturas vividas''.

Esse movimento de transvanguarda coloca a cidade da Bahia como

a  metr6pole  revolucionaria  de  uma  regiao  intervalar  do  planeta

que Oswald de Andrade, em sua revolucao caraiba, chamaria de
"anel equatorial'':  uma for€a ativa que desloca permanentemente

as  formas  de  dominacao  que  circulam  "acima"  e  "abaixo"  dos

tr6picos de Cancer e de Capric6rnio.

SENNIA,  Ronalclo  cle  Salles.  Garimpo  e  religiao  na  Chapada

Diamantina:  urn estudo do Jare -variante regional do sincretismo

Candombl6 de Caboclo-Umbanda. Salvaclor,1973. Mestraclo em
Ciencias  Humanas / UFBA.

Resumo: A finalidade deste trabalho 6 demonstrar, atrav6s de uma

explica€ao  analitica  exemplificada,   a  mudan€a  que  sofre  a

manifesta€ao  da  religiosidade  de  uma  seita  quando  em  contato

com uma realidade s6cio-econ6mica diferenciada do meio social

que a constituiu. Nao pretendemos mostrar, no entanto, a formacao
hist6rica  de  uma  ritualfstica  exclusiva,  simplesmente  por  uma

analise   con6mico-cultural   da   sociedade  observada,   mas

procuramos separar,  dentro do contexto  religioso, o sagrado e o
operacional, cuja coexistencia, embora nao determine o surgimento

e a forma€ao de uma  religiao original,  constitui  o fator basico da

particularidade  sectaria.  Apesar  de  a  abordagem  sociol6gica  do

processo de  rela€6es  econ6micas da  regiao  preceder o enfoque
etnolingtlistico  do  Jars,  dele  nao  esta  desvinculado.  Esta  norma

metodol6gica fez-se necessaria, para que conseguissemos vincular

o garimpo ao Jars, dentro da percepcao s6cio-antropol6gica que

consideramos,  isto 6,  a operacionalidade religiosa, que difere da

organizacao  social  da  seita  e  dos  ritos  de  sacralidade  internos.

Apenas desta forma vimos a possibilidade de unir o homem frente

a economia com o homem frente ao sagrado, como esta proposto
no pr6prio titulo da tese.
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`'Pron6ia" 6 o c]posto dc  "paran6ia":

a  impressc5()  de  qLie  as  coisas  es{c=3o
conspircinc]o  pclas  SLJas  cos{as  ptira
ajLiclar    voci3.    Os    membros    da
Soononmoon   s5o  cxtrcmamcn{c:`
pronc)ic()s,  sabenclo  unir  {)s  acasos
fortuitos com urn trabalho organizaclo
e profissional.
``Em breve na Lua''.  Em  1996, o entao estudante de

publicidade nortcele -sempre em mindsculas -viu
a frase pichada no muro do terceiro andar de uma

casa  em  Pituacu,  a  C'aminho  da  aula.   Brincando

com  a  id6ia  na  cabe€a,  a  traduziu  para  o  ingles
``Soon  on  Moon"  e ficou fascinado com o som e a

simetria  das  palavras.   Decidiu   ali   que,  quando

fizesse alguma coisa de mdsica eletr6nica,  usaria o

nome.

Pouco  depois  o  nome  achou  dono  num  coletivo

instavel  que  ``nao da para dizer se tern sete ou oito

ou  doze  membros" -descrito por seus  integrantes

como  uma  ``colmeia,  onde  cada  urn  tern  sua

funcao"  de  pessoas  insatisfeitas  com  o  panorama

cultural  baiano.

Materializa€6es

A  Soononmoon  nao  organiza  festas  frequentes.

Embora pouco ativa para os observadores externos,

desenvolve urn trabalho constante que envolve listas
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de  discussao  e  fanzines.  ``A  gente  6  chamado  de

organiza€5o  subliminar  por  causa  disso'',   brinca

nortcele.  Nao existe urn calendario ou  uma agenda

planejada com antecedencia: as festas surgem a partir
das  oportunidades  e  id6ias  que  o  grupo  encontra

em  suas  reuni6es.   Eventos  ja  foram  organizados

depois de encontros aleat6rios entre os membros nas

ruas da  cidade.

As  ``materializac6es"  sao  o  momento  em  que  os

membros  passam  ``do  abstrato  para  o  material,  o

momento  onde  as  id6ias  e  energias  convergem  e

algum  produto  sai  disso''.    Por  ``energias"  entenda-

se  propostas  de  patrocinios,  espa€os  culturais  com

pautas vazias ou convites de outros grupos, alem de
mais  acasos  felizes.  ``Parece  viagem,  mas  as  coisas

acontecem  assim'',  diz  nortcele,  ``como  agora,  eu

posso te dizer que a gente esta em gesta€ao de urn

projeto  grande''.

A primeira materializa€ao da Soononmoon foi a festa
``Antes  da  Tempestade'',  que  reuniu  mais  de  150

pessoas numa barraca de praia em ltapu5, em agosto
de 1997.  Naquela noite, faltou  luz em todo o bairro,

menos  na  rua onde aconteceu  a festa.  Logo depois

da festa,  que terminou  as sete da  manha,  caiu  uma

tempestade. ``Bom sinal'', concordam din e nortcele.

0  grupo  sempre  deu  muita  sorte  com  o  clima,

organizando  festas  abertas  em  6pocas  de  chuva  e

nao  caindo  urn  pingo  nas  pistas.  ``A  gente   lanca



energia pra festa rolar e rola.  Ningu6m sabe explicar,

mas  e  assim".  A  maior festa  organizada  pelo  grupo

aconteceu  em  outra  semana  de  chuvas,  em  agosto

de  99,  lotando  o  Forte  de  Sao  Diogo.  ``0  pdblico

estava  insano'',  lembra  nortcele,  que  foi  o  dnico  a

tocar,  apresentando  urn  set de seis  horas.

A16m das festas organizadas pelo pr6prio grupo, djs

da Soononmoon  ja viajaram  para tocar com  outros

grupos,  como a c6lula do  Pragatecno em  Macei6 e
numa  festa  organizada   por  uma  faculdade  de

Salvador que trouxe o brasileiro Marky, considerado

o melhor dj de drum'n  bass do mundo.

"A gente quer festas totalmente alien'',  diz  nortcele.

A id6ia e sempre estar apresentando novos estilos e,

gradualmente,  ir  deixando  de  lado  aquilo  que  ja  6
mais  conhecido.   Isso  se  reflete  em  uma  inovacao

muito grande do repert6rio com o passar do tempo;

Bj6rk  e  Chemical  Brothers  safram  de cena  para  dar

lugar  a  Xrsland  e Apextwin.

A16m das festas

Uma  preocupa€ao  do  grupo  e  sair  urn  pouco  da

rotina  de  festas,  reconhecendo  a  necessidade  das

pistas como plataforma para outros tipos de eventos.
A primeira dessas materializac6es foi o Austral Social

Club. 0 lounge -reuniao onde as pessoas conversam

deitadas  em  almofadas  enquanto  ouvem  estilos  de

mtlsica mais lentos, como o dub e o ambient (a ideia

6  criar  urn  clima  de  relaxamento  e  intimidade)  -

aconteceu  num  restaurante  no  centro  da  cidade.

Segundo o grupo, tudo saiu  melhor que o esperado,

os  participantes encararam  bern  a  id6ia  de ficarem

descal€os  e  se  dispuseram  a  "experimentar  novas

formas de ouvir a mdsica e ter acesso a informacao''.

Urn dos objetivos do lounge foi apresentar ao pdbl ico

estilos  que  nao funcionam  nas  festas.  ``Compramos

muita  coisa  de  ambient,   dub,   down  tempo  e

estavamos  loucos  para  tocar".  Para  din,  o  Austral

foi uma das materializa€6es mais bern sucedidas ate

hoje,  conseguindo  ``passar  muita  informacao  num

espa€o ffsico e de tempo muito  pequeno''.

Alem do Austral, outro projeto 6 a I ista de discuss6es

rmaimkien  (le-se ``aramaime''),  ``um  cardume virtual

imerso em masica urbana underground eletr6nica e

hipn6tica, bleeps abstratos, toons binarios, hackers,

crackers,   warez,   cybercultura,   taos  da  ffsica,

contatos,  granadas  random,   projec6es  astrais,

sincronicidade,  espa€o,  conspira€6es,  ativismo

cosmopolita  verde,   resistencia  ohm,  agricultura

celeste,   trepanacao,   o   lado  orange  da  forca,

nootropia, acao e reacao'', segundo a descri€ao dos

membros.

0  nome  da  lista  surgiu  em  urn  acidente:  nortcele

foi  imprimir uma  prova de  uma peca  publicitaria e

todos os textos foram  substitufdos por quadrados e

a  palavra  ``rmaimkien".  0  problema  -urn  bug  na

rede  -se  repetiu  mais  duas  vezes.  ``Eu  peguei  urn

pedaco do papel  e mostrei  pro pessoal, que achou
legal".   Na'  epoca,  o  grupo  estava  comecando  a

formar  a  lista  e  resolveu  batiza-la  com  o  acidente.

Uma preocupacao do grupo e possibilitar condic6es

para os seus integrantes que tern interesses em outras
areas  consigam  criar  suas  materializa€6es.  "Temos

coisas  muito  fortes  e  muito  ligadas  com  o  que  a

gente pensa e fala em areas como design e fotografia,
mas  as  pessoas  nao  sabem,  ja  que  nao  existe  o

produto'',   diz   din.   Esses   mesmos   interesses  e
especialidades dos membros permitem que a equipe

cuide  sozinha  da  organizacao  e  promo€ao  dos

eventos,  suprindo  suas  necessidades  sem  precisar

contratar  profissionais.  nortcele  acredita  que  ``isso

ajuda   a   nao   termos   que   fazer   concess6es,

trabalhando  com  tudo  dentro  de  urn  mesmo

conceito'',

Salvador

``A  graca  do  Brasil  6 a  variedade'',  acredita din,  ``A

variedade  de  ragas,  gostos,  tipos  humanos,  estilos.

E   Salvador  e   o   lugar   ideal   para   celebrar  essa

variedade''.  S6  que,  segundo  ele,  Salvador  6  ``a

cidade  mais  provinciana  do  mundo'',  fechada  as

pr6prias  manifesta€6es  surgidas  aqui.  ``0  ptlblico
tern  medo  de  arriscar  e  buscar  alguma  coisa

diferente".  Eles  acreditam  que  o  reconhecimento

de  algu6m  aqui  precisa  vir  de  fora.    ``N6s  lutamos

para  mudar  isso''.

Apesar  da  situacao  estar  longe  do  ideal,  o  grupo

acredita que as coisas mudaram desde de  1997 e -

SBPC Cultural - Bahia, bahia, que lugar 6 esse?

69



``finalmente" -esta se formando uma cena de mtlsica

eletr6nica  na  cidade.  Uma  das  novidades  foi  a

instalacao de uma celula do Pragatecno na cidade,
``recebido de bra€os abertos por n6s e que tern urn

trabalho   muito  bom'',   segundo   nortcele.   din

concorda,  acrescentando  que  a  abordagem  dos
colegas  6  bern  diferente,   ``se  concentrando  na

forma€ao de  pt]blico e  na  mdsica".  Outro  coletivo

que eles acreditam estar desenvolvendo urn trabalho
importante  e  o  Tantas  Coisas,  do  qual  participa  a

cantora  Rebeca  Matta,  centrado  no  trabalho  com

video  e  instala€6es  multimidia.

0  Soononmoon  sente  falta  de  urn  movimento

espontaneo  do  pdblico,  engajado  na  id6ia  de

apresentar essa cena incipiente, que nao 6 s6 referente

a mtlsica, mas a todo urn setor interessado que ainda

desconhece o que esta acontecendo. "Colocar o som

na  porta  de  casa  e  avisar  os  amigos"  sao  atitudes

recomendadas  por din.  Id6ias  simples e que  podem

render bons  resultados.

Quanto  as  dificuldades,  o  grupo  reconhece  duas:  a
falta de patrocfnio e as criadas por eles mesmos, que

se  imp6em  urn  padrao  de  qualidade  muito  alto  no

som, na decora€ao, na divulga€ao. ``N6s nao fazemos

concess6es,  para  dar  ao  ptlblico  o  melhor  que  n6s

podemos fazer.  Isso tern urn custo muito alto''. Como
conseqtjencia  disso,  .o  grupo  normalmente  nao

consegue  levantar  mais  do que  urn  quarto  do  custo

dos eventos.  ``As marcas ainda nao acordaram''.

A Senta a  Pua foi  inteiramente  patrocinada  por uma

marca de energeticos e uma loja de roupas. Segundo

o grupo, as duas marcas ficaram muito satisfeitas com

a exposi€ao e a recep€ao do pt]blico.

Atitude Fractal Resistencia Ohm

``A Soononmoon 2001, 2001  resolveu assumir a coisa da

polftica, de nao calar mais'', diz nortcele, adiantando os
novos projetos, como o zine Sumo, que e composto de

menos de urn d6cimo de mt]sica eletr6nica. Temas como

consciencia ecol6gica, cidadania e participa€ao polftica

sao o mote desse trabalho. ``Queremos deixar de lado a

id6ia  de  que  festas  sao  alienantes  e  passar  essas

i nforma€6es durante os eventos."

``Atitude  fractal  de  resistencia  ohm  e  urn  mote  que

descreve a  Soononmoon'',  diz  nortcele.  ``E trabalhar

voce por voce mesmo dentro da comunidade, como

cidadao", completa din. A identifica€ao com essa linha

de   pensamento,   caracterizada   por   ac6es   de

micropolftica, a luta pela informa€ao e a preocupa€ao

com  o  ser  humano  integral  que define  o que tern  e

nao  tern  lugar  no  grupo.  0  termo  foi  criado  pelas

associac6es dos termos. ``Ohm e a unidade de medida

de resistencia el6trica e soa como o som  universal''

Receituario

A Soononmoon est6 imersa em uma s6rie de produtos
culturais  que  forma  e  refletem  a  sensibilidade  do

grupo.  Para  entender  melhor  essa  visao  de  mundo,
din e nortcele dao uma  lista de  recomendac6es.

Mtjs/.ca -  Boards  of Canada  (ambient),  Dj  Patife,
DJ  Marky,  Xrsland  (drum'n  bass)

Revi.sfas -Artbyte,  Shift e  Wired  (arte  eletr6nica  e

cibercultura);  Dj,  URB,  Xlr8r  (mdsica)

S/.res -Hyperreal.org,  Presstube.com,
Fiberonline.com.br

F/./mes -Matrix,  Clube  da  Luta,  2001  -Uma

Odiss6ia  no  Espa€o,  Baraka
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m>HB®GRARA9fe®
Registra  as  participac6es ja  confirmadas,  sujeita  a  altera€6es

Espa€o Lindembergue Cardoso
``Noites  Culturais"   na   Reitoria  da   UFBA,   Rua

Augustovianas/n,Canela,      tel.-2452811.  De  14
a  17  de julho,  entre  19  e  21 h.

HOJE - Dia 16, (Segundg-fei!a),  19h
``A VERDADE  E  UMA SO:  SAO  MUITAS
*   [RELEITURAS]

*verso  de  Ant6nio  Brasileiro

Expositores:  Prof.  Dra.  Cleise  Mendes  (Teatro  TEA-
UFBA),  Prof.  Fernando  Cerqueira
Bobos da Corte, Carlos R. Petrovich e o Grid Kaiode;
Pedro  Robatto  (clarineta)  e  Eduardo  Torres  (piano)
interpretam  Ernst Widmer e Lindembergue Cardoso
Coordena€ao -Prof.  Manoel Jose de Carvalho
Dire¢ao -Meran  Vargens

Circo AraE6 Azul
Campus de Ondina.

Todos os dias, de 14 a 18/07,   a partir das  19  h -
mdsicas,  dan€as,   poesia,   performances  e  tore.
Picadeiro  para  o  encontro  das  diversas  linguagens.
Espaco para o entrosamento entre bailarinos, poetas,
mdsicos,  palhacos,  atores  ou  simplesmente...  para
os curiosos, bern ao gosto plural que nos caracteriza.
Direcao -Elfsio  Lopes

HOJE, AS 19h -``Noite da Miscelania"
Janela   Brasileira,  Z6o   Brito,   Renata  Celid6nio  e
Marilda Santana (mdsica),. D6bora Moreira e George
mascarenhas  (mfmica  corporal  dinamica),.  Evelyn
Moreira  (dan€a).

Espaco Maracangalha
Campus  de  Ondina.   Palco  junto  ao  PAF,   nos
intervalos da  programa€ao

Todos os dias, entre 9:30-10h,13-14h e ap6s as 18h.
-lnterven€6es artfsticas  relampago  nos  intervalos

da  programa€ao,  em  lugares  diversos  e  no  palco

junto ao  PAF.
HOJE -Dia 16  (Segunda-feira)
Bangule,   Iabas,   Hemisferio,   Dan€a  X,   lmpulso
Artfstico,  Dan€a  Ate,  ltsari

Espafo Mestre Didi
Biblioteca  Central,  Campus  de  Ondina.

Todos   os   dias,   exposi€6es    permanentes    e
intervenc6es     artfsticas     nos     intervalos     da

programacao.     Exposicao  de  pain6is  de  projetos
construfdos  na  interface  universidade-sociedade,
reunindo  professores  e  estudantes  do  Programa
UFBA  EM  CAMPO  Ill,  da  Atividade  Curricular  em
Comunidade  -ACC,  entre  outros.  Algazarra  de
opini6es.   Projeto  Singular  e   Plural  -TVE-lRDEB,
vfdeos  e  exposi€ao  de  trajes  tipicos.  Espaco  de  '
visitacao de parceiros das comunidades envolvidas,
exposicao de  produtos etc.
Coordena€ao  -  Pro fs    Manoel  Jose  de  Carvalho  e
Elfzia  Rocha
Dire€ao -Rino Carvalho e Adelice Souza

Exposi€5es:  Mostra de Pia€ava das artesas de Porto
Saufpe  (litoral  Norte,  Ba);  Tecelagem  da tribo  Kiriri;
Ceramica da tribo Tumbalala; Bahia Singular e Plural
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(vfdeos    produzidos    e    trajes    utilizados    em
manifesta€6es  culturais)
Algazarra de Opini6es : bate papo sobre as diversas
etnias que  nos constituem
Projetos:   Prevencao  de  Anemias,  Contador  de
Hist6rias, Preven€5o de Doencas Parasitarias,  Busca
nacional   de  novos  farmacos  de  origem  vegetal,
Observat6rio da violencia em Salvador, Poder Local
e  socidade  civil,  lmpulso  artfstico..

Sala de Visitas
Stand  receptivo da  UFBA para artistas e convidados
especiais     em     prol     de     grandes     causas     e
consequencias,  ou   simplesmente  celebrando  o
cotidiano  da  SBPC.

Aventuras do Dragao e de seu inestim6vel
companheiro Micro Trio
Composicao  performatica  e  interativa,  geralmente,
nos finais de tarde em Ondina, em forma de cortejo.
Na  Bahia,   dragao  e  trio  eletrico     podem  andar

juntos...  Atras deles,  ``s6 nao vai  quem ja  morreu..."
Direcao -Luiz  Marfuz
Coreografia  -Beth  Rangel
Micro Trio -Ivan  Huol

INSTITUT0 DE BI0LOGIA -audit6rio externo
Hoje, segunda-feira,  16 de julho
-11  as  i3h

•       SIMP6Slo: Afrodiversidade no  Brasil  ll
Coordenador:  Jt]lio  Braga  (UEFS)  -Reinven€ao  do  Nag6  nas
tradic6es  africanas
Expositores: Ari  Pedro Oro (UFRGS) -Rel igi6es afro-brasileiras
no  Rio Grande do Sul:  hist6ria,  classifica€ao e dinamica atual
Mundicarmo  M.R.  Ferretti  (UEMA)  -Tambor-de-mina  e
diversidade  afro-brasileira  no  Maranhao
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Qual a importancia da discussao sobre identidades culturais para
a sociedade baiana hoje?

Hoje  em  dia,  no  mundo  globalizado,  isto  e,  num  mundo  onde  a

globalizacao se torna  urn  movimento  importante,  isso fez  emergir
vivamente  em  todos  os  lugares  uma  rediscussao  da  questao  da
identidade,  em  termos  novos,   nao  mais  em  termos  antigos
(identidades de nac6es ou identidades de classes, que eram os dois

grandes conformadores de identidade). Agora, ha uma coisa  muito
mais   mdltipla,   varias   possibilidades  de   identidades,   inclusive
identidades a serem realizadas, exercidas simultaneamente.  Entao,
nesse quadro geral,  a questao das  identidades culturais -no plural
-torna-se algo extremamente importante. Isso tamb6m 6 refor€ado

pela situa€ao especffica da Bahia. Eu diria o seguinte: todos aqueles
locais  onde,  nesse  contexto  global,  ha  certa  densidade  cultural,
tradi€6es culturais, o tema das identidades culturais 6 extremamente
vi8ente.

Mas alguns pesquisadores dizem que essa ``baianidade" 6 tamb6m
uma  identidaide construl'da para satisfazer interesses como os da
inddstria do turismo, por exemplo.

Toda  identidade  6  construfda,  e  fabricada.  Toda.  Nao  existe  uma
identidade que seja espontanea. Ela pode ser construfda de maneiras
diferentes, mas sempre e construfda. A identidade nao 6 uma coisa
natural. i sempre socialmente construfda, culturalmente construfda.
E construfda sempre levando em conta  interesses.  Nao existe acao
social  que  nao  seja  orientada  de  alguma  maneira  por  interesses.

Quando uma nacao construiu sua identidade nacional,  isso estava
ligado a  interesses,  sejam eles politicos -urn estado-na€ao forte -
sejam eles econ6micos -urn mercado nacional -, algo importante

em  termos econ6micos.  Sempre foi  assim.

E como a construgao de uma identidaide hegem6nica - identificada
na Bahia e no Brasil a partir do termo "baianidade" - interfere na
sobrevivencia  ou  na  re-significaEao  de  outras  identidades,  que
tamb6m fazem parte da Bahia, mas nao sao tao reconhecidas?

Os  autores  mais  p6s-modernos  falam  dessa  ``multi-possibilidade
simultanea''  de  identidades.  E verdade que as fontes  identitarias se
multiplicaram e foram criadas condi€6es maiores, atrav6s  das redes
de sociabilidade, de redes de comunica€ao cada vez mais amplas
e  mdltiplas,  da constru€ao de  identidades,  sem  nenhuma  ddvida.
Mas  acontece  que  as  identidades  que  se  tornam  hegem6nicas
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tendem mu ito a aniqu i lar as outras identidades, outras possibi I idades
de  identidade.  As  ``mdltiplas  identidades"  nao  sao  uma  coisa  tao
simples,  nao  querem  dizer  que  agora  vivemos  no  melhor  dos
mundos.  Continua  havendo  dificuldades  para  que  possa  emergir

uma  diversidade  de  identidades.  Existe  uma

``A maneira mats facil de

aniquilar uma cultura 6 coloc6-
Ia no isolamento. Preservar a

cultura 6 a pior coisa que existe.
A cultura que quer ser

preservada numa redoma est6
morrendo. A cultura deve ser

colocada o tempo todo em
contato com outras culturas."

s6rie  de  fatores,  como  interesses  politicos,
econ6micos,  culturais,  que tendem  a  centrar-
se   em    identidades   mais   comuns,   mais
compartilhadas.   E,   por  outro   lado,   o  ser
humano,  independentemente  disso,  tern  urn
certo  espfrito  gregario.  Ele  gosta  de  se  sentir

pertencendo   a   determinados   grupos.   A
identidade  6  tamb6m  urn  texto,  urn  discurso

que tern uma boa recep€ao das pessoas, porque
as  pessoas  querem  ser  acolhidas,  querem  se
sentir  estando  em  algum   lugar.   Eu  diria  que
esse discurso hegem6nico tende muito mais a
dificultar  a  emergencia  de  outras  identidades.
Mas, claro,  existem outras  identidades que,  se
nao  ja  estao  formuladas,  sao  potenciais  em

qualquer  lugar.  E  o  predominio de  uma delas
sobre outras 6 hist6rico. Mesmo essa identidade
baiana,  da  maneira  como  esta  dada  hoje  ("a

Bahia 6  uma festa'';  "o  baiano  nao nasce,  estreia''),  nao existia  na
metade do s6culo passado. i uma constru€ao para a qual contribui
urn  conjunto   infinito  de  autores,   sejam   eles   reconhecidos
culturalmente,  intelectuais,  artistas,  sejam  autores  praticamente
desconhecidos,  pessoas  do  povo,  que  vao  tamb6m  alimentando
esse tipo de identidade.  Mas, como dizia Guerreiro,  ``a Bahia 6 urn
territ6rio  em  peda€os''.  Existem  regi6es  e  grupos  sociais  muito
diferenciados,  identidades  potencialmente  muito  diferenciadas  -

que  nao  precisam  estar,  necessariamente,  construfdas.  0  que
aconteceu  na Bahia 6 que essa  identidade baiana 6 de tal  maneira
forte,  que  ela  tendeu  a  aniquilar  as  outras,  impedir  que  as  outras
emergissem. Portanto,  isso significa uma grande afirma€ao de uma
identidade,  de  uma  coisa  comum  que  define  os  baianos,  e  uma

grande  nega€ao de outras  possibilidades.

Ao  mesmo  tempo  que  o  senhor  fala  da  identidaide  hegem6nicai
aqui  na  Bahia,  que  tende  a  aniquilar  ais  outras,  fala-se  muito
tamb6m do mundo atual como o mundo do respeito A diferenFa e
do reconhecimento da diferen€a. Nao seria urn papel tamb6m das
poll'ticas  culturais  pllblicas  dar  uma  enfase  a  essas  outras
identidades e a seus produtos artisticos?

Sao duas coisas diferentes. Que se confundem, mas sao diferentes.
Uma  coisa  6  falar  de  produtos  culturais.  Outra  coisa  e  falar  de

i:::t:ia:e:,a.i:|t:d:rna:odruaa::fp:i:t,I,c::z:::'J:a:sdpe.ff:i':::apsaebT:::
de cultura, em qualquer lugar do mundo, tern de buscar uma certa
diversidade.  Porque  o  alimento  da  cultura  6  a  diversidade.  Estou
cada dia mais convicto de que a cultura nao se faz pelo igual, pelo
homogeneo;  se  faz  pela  diversidade,  pelo  diferente.  Exatamente
no  choque  entre  diferencas  e  que  se  tern  os  bons  momentos
culturais.  Por que a  Bahia,  nos anos  50,  foi  tao  importante e criou
aquela gera€ao de intelectuais? Porque aqui se cunhou urn ambiente
de  trocas  -portanto  urn  ambiente  de  diversidade  -muito
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interessante, onde a universidade tinha urn papel destacado. Existia
uma  troca  de  muitos  registros  culturais  diferentes.  Daf  surge  uma
elaboracao  cultural  singular.  Ent5o,  qualquer  politica  pdblica  de
cultura tern que correr atras da diversidade, nao importa a situacao.
0 que nao 6 tratar todos os produtos no mesmo patamar.  Eles sao
diferenciados.  Ha  os  produtos  locais  -  uma  polftica  pdblica  tern

que  dar  conta  disso  -,  mas  tamb6m  tern  que  tratar  sempre  os
produtos  nacionais,  os  produtos  internacionais,  porque  senao ela
se torna  uma coisa  provinciana.  A  maneira  mais facil  de aniquilar
uma cultura e coloca-la no  isolamento.  Preservar a cultura 6 a pior
coisa que existe. A cultura que quer ser preservada numa  redoma
esta morrendo. A cultura deve ser colocada o tempo todo em contato
com outras culturas. A questao e de como fazer esse contato, que
nao  pode  ser  de  uma  perspectiva  subalterna  e  deve  privilegiar
sempre  o  respeito,  o  reconhecimento  e  a  dignidade.  Senao  ela
estara  numa  relacao  de  desigualdade,  tendendo  a  "ajoelhar-se"

perante  os  outros  produtos  culturais.  Mas  cortar  as  possibilidades
de troca 6  impensavel,  nao existe.

Quando  se  discutem  as  identidades,  tudo  se  complica.  Os textos
identitarios  sao  discursos  que  buscam  a  coisa  compartilhada,  a
coisa  que  e comum.  Nao  buscam  o  diferente.  Afirmam-se  pela -
como diz o nome -identidade, e nao pela diferenca. Os produtos
ainda nao estao totalmente inscritos numa teia de identidades. Posso

pegar urn produto de uma determinada cultura, de uma identidade
determinada  e  colocar  em  outro  lugar.  Eu  trago  junto  parte  do
discurso identitario que esta colado aquele produto, mas nao trago
toda  a  identidade.  Quando  estou  falando  de  identidades,  nao  se
trata de  produtos  isolados.  E  uma  esp6cie de  amalgama,  que  une
aqueles  varios  produtos  e  lhes  da  urn  sentido.  Quando  falo  em
identidade cultural,  6 algo al6m  dos  produtos.  Ela se  realiza  pelos

produtos,  mas  esta  alem,  costura  aqueles  produtos,  faz  com  que
tenham  alguma  coisa  em  comum,  compartilhada.  Af  6  mais
complicada  a  questao  da  diversidade  versus  identidade  porque  a
identidade sempre tende a  ir contra a diversidade.  E  uma  situacao
meio  paradoxal  fazer  uma  polftica  cultural  que  trabalhe  uma

pluralidade  de  identidades.

E  identidades  que  se  afirmam  por  genero,  como  a  identidade
feminista/feminina?  Eta tamb6m nao se afirma, pela diferenFa, a
uma nofao de sociedaide masculina, por exemplo?

Mas  toda  identidade  e  uma  construcao  de  coisa  comum  que  se
afirma  perante  algo.  A  identidade  sempre  sup6e  o  outro,  para  o
bern  ou  para  o  mal.  A  questao  af  e  interferir  numa  sociedade  a

partir de  polfticas  pdblicas,  dando  urn  suporte  para  a  emergencia
dessas varias identidades simultaneamente. N5o acho que seja uma

questao simples.  Pode ate ser facil  formula-la  no discurso,  mas em
polfticas  pdblicas   praticas,   efetivas,   e  diffcil.   A  tendencia  das
polfticas pdblicas no campo da cultura, ate hoje ou ate bern pouco
tempo atras, era garantir a afirma€ao de determinadas identidades.
Afirmacao de  identidades fortes.  Sempre se colou,  por exemplo,  a

questao da  identidade com  a questao da  nacao,  com  a  afirmacao
da  cultura  nacional.   Repensar  uma  outra  possibilidade  de  uma

politica  pdblica  que  va  atras  da  d.Lversidade  (e  nao  de  produtos,
mas de identidades diferentes) e faca essas identidades conviverem,

:nutFt:ar:I,[eEmj:ag°ra6nj:Cd'e|:f|;:  f°rmu lavel,  em  termos  de  polftica
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Em  que  medida  a  discussao  de  identidade  culturail  interfere  no
fazer artistico da  Bahia?

Em determinado momento, a afirma€ao de uma identidade, unindo
identidade baiana com  identidade afro-baiana

H6 urn estilo novo. i como se a
situa€ao de estar sendo

perpassado o tempo todo por
fluxos culturais globais fizesse

com que as pessoas, as
comunidades, os entes sociais,

quisessem ter alguma identidade,
paira nao serem levados por esse

"fluxo cultural global".

-que 6 algo recente, comecando nos anos 70/
80  -,  foi  feita  de  tal  forma,  que  pode  trazer

graves  consequencias  para  a  cultura  baiana.
Justamente porque esmaga muito a diversidade.
Essa  colagem  entre  uma  coisa  e  outra  foi  tao

poderosa, e utilizando recursos tao poderosos,
que isso pode ter repercuss6es muito negativas
para a criacao cultural  e artfstica na  Bahia.  De
coisas,  inclusive,  que nao tenham essa  marca.
A Argentina  tern  aquela  marca  identitaria  que
6 o tango. Mas existiu la urn tango que renovou
muito  o  tango  tradicional.  Em  Pernambuco,
com o Mangue Beat e o Mestre Ambr6sio,  isso
tamb6m aconteceu.  Na  Bahia,  uma das coisas

que  considero  temerosas  e  que  a  cultura  do
axe  e  do  pagode  -  embora  o  segundo  tenha
vindo mais tarde, alterando urn pouco o cenario
-nao contou com a incidencia de movimentos

de  vanguarda  e  renova€ao.  Foi  incapaz  disso  ate  agora.  De  urn
movimento que a articulasse com outros elementos, criando novas

possibilidades.  0  que  significa  que  ela  esta  paralisada.  Inclusive
porque foi se tornando muito repetitiva. Em determinado momento,
nao havia coisas novas, mesmo que sem uma alimentacao de fora.
Hoje  em  dia,  os  pr6prios  conjuntos  de  pagode  e  axe  sao  muito
iguais.   Nao  ha  urn  diferencial,   uma  coisa  nova,  diferente.  Essa
super-identidade,  se,  em  determinado  momento,  foi  importante -
constituiu,  por  exemplo,  uma  inddstria  da  cultura,  uma  inddstria
da  mdsica  fora  do  eixo  Rio-Sao  Paulo  (algo  fundamental)  -,  em
outro,  inviabilizou trocas culturais. E ela pode entrar numa paralisia
tal,  que  se esgote.  Porque as  identidades tamb6m  se esgotam.

Quanto a possibilidade de identifilcafao como baianos e braisileiros.
Como fica essa relafao?

A identidade nacional, brasileira, puxava alguns elementos de partes
do Brasil, mas era mais fortemente identificada com o Rio de Janeiro.
0 Rio era o grande suporte da identidade nacional. Se se pensasse,

por exemplo, o samba,  lembrava-se do samba do Rio mais do que
do  de  outros  lugares.  Quando  se  pensava  mulher,  mulata,  tinha
muito  a  ver  com  o  Rio  tamb6m.  0  Rio,  ate  urn  momento,  era  o

grande  inspirador  de  uma  identidade  nacional.  Ainda  que  essa
identidade  recolhesse  elementos  aqui  e  ali,  como  a  ``baiana"  etc.
Hoje,  nao.  Hoje,  a  identidade  nacional  esta  urn  pouco  em  crise,
em declfnio. Por varias raz6es. Por haver hoje uma crise dos estados-
na€6es, devido a globalizacao, por exemplo. Uma crise do discurso
mais   nacionalista.  As  for€as  nacionalistas  no   Brasil   declinaram
muito.  Ha  urn  discurso  da  globalizacao,  da  internacionaliza€ao,
de  articular-se  com  o  primeiro  mundo,  de  ser  primeiro  mundo.
Isso vai muito contra urn discurso que falasse sobre a peculiaridade
do  Brasil,  da   importancia  do  Brasil,  da  singularidade,brasileira.
Entao,  nesse  contexto,  os  discursos  regionais  cresceram  tambem.
Agora, 6 engra€ado que esse discurso nacional tern que se integrar,
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permear toda a na€ao, e  isso foi algo recente no Brasil, ja que nao
existia uma nacao brasileira articulada ate os anos 30. Com o estado
nacional  forte,  esse  discurso  come€a  a  ser  construfdo,  mas  a
``brasilidade"  s6  atinge  realmente  proporc6es  amplas  nos  anos  70

e  80  com  a  ditadura  militar e com  a televisao,  que tambem -via

principalmente  telenovelas  e  o  jornal  nacional  -  tern  urn  papel
fundamental   na  constituicao  de  urn  imaginario  nacional.   Entao,
isso  e  uma  coisa  extremamente  recente.  E  logo  depois  que  essa
identidade nacional esta mais ou menos posta, ela come€a a entrar
em crise, e emergem as identidades locais, o que eu nao acho nem

que  seja  urn  fen6meno  s6  brasileiro,   na  verdade.  Talvez,   no
momento   da   globaliza€ao,   as   pessoas   precisem   se   sentir

pertencendo  a  determinados  lugares,  talvez  elas  nao  queiram  ser
jogadas na globaliza€ao sem  uma  identidade  local.  Entao,  ha toda
uma  emergencia  do  local,  dos  governos  locais,  nao  6  s6  algo  do

plano  cultural,  das  identidades,  mas  tamb6m  em  outros  planos,
como o  politico.  Ha  uma  revalorizacao do  local  e  das  regi6es.

E do convivencial tamb6m?

Born,  o  cotidiano,  hoje,  6  uma  coisa  perpassada  pelo  vivencial,

pelo  televivencial,  pelos  espa€os  geograficos  e  eletr6nicos.   i
totalmente  mesclado.   Entao,  nao  e  uma  vo,lta  para  o  local,  o
vivencial  ao estilo antigo.  Ha urn estilo novo.  E como se a situa€ao
de estar sendo perpassado o tempo todo por fluxos culturais globais
fizesse  com  que  as  pessoas,  as  comunidades,  os  entes  sociais,

quisessem ter alguma identidade,  para nao serem  levados por esse
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de  reterritorializa€5o,  mas  de  uma  outra  maneira,  numa  situa€ao
outra,  podemos  dizer.  Entao  eu  acho  que  a  identidade  nacional
deve continuar resistindo,  deve se redefinir. S6  nao sei  se ela pode
se  manter  nessa  estrutura.  Talvez  tenha  que  se  abrir  para  uma
diversidade maior. i uma possibilidade. Eu digo o seguinte: a hist6ria
sempre  6  uma  coisa  em  aberto.  A  hist6ria  a  cria¢ao,
entao a gente pode falar de tendencias,  mas nao sabe
exatamente  o  que  vai  acontecer.  Ainda  bern  que  nao
sabemos.   Eu   falei   da   importancia   de   pensar   a
identidade          num          mundo

globalizado,  alias,  muito  menos
globalizado  e  mais  ``glocalizado"
(global  +  local),   essa tensao entre
o  global   e  o  local,  onde  essas
coisas     se     afirmam     e     tern
composi€6es,  mas  tern  tamb6m
conflitos.   Mas  essa  questao  da
identidade muda muito,  porque n6s
temos  urn mundo  hoje onde as  redes
de     sociabilidade    e    as     redes    de
comunica€ao que tern a ver com essas redes de
sociabilidade sao  muito  mais  amplas.  Nao existem
mais s6 aquelas redes de sociabilidade tradicionais,

por     aproximac5o,     por     convivencia,     por
proximidade   geografica   quase.   Em   urn   dado
momento,  as  identidades estavam  totalmente coladas e cunhadas
a   isso, a questao do territ6rio, da convivencia no territ6rio comum
etc.  Hoje,  a  questao  da  identidade  6  mais  complicada,  porque,
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para voce criar  ``comunidades  imaginadas"  (para  usar o termo de
Benedict  Anderson),  isso  nao  6  feito  mais  s6  pelo  territ6rio,  pela

proximidade  ffsica  e  geografica.  E  feito  tamb6m  por  outros  tipos
de rede, como, por exemplo, a identidade punk, baseada no contato
entre  pessoas.  Entao tudo  muda  muito.  E  a  participacao da  mfdia
nisso  6  fundamental.

0 senhor falou  da construEao de umai  identidade glocalizada ai
partir  das  redes  de  comunica€ao  e  das  redes  de_ soc_iabilidade.
Mas como essas redes podem contribuir para o silenciamento ou
a  abertura  para  ais  novas  identidades,  as  identidades  nao
hegem6nicas da sociedade baiana?

Falamos dessas redes como coisas separadas, mas elas nao sao tao
separadas  assim.  As  redes  de comunicacao  perpassam,  inclusive,
as redes de sociabilidade. Se existe uma sociabilidade comunitaria,
existe ali  a comunicacao se dando.  Uma das coisas politicamente
mais   importantes  para  que  a  sociedade  de  hoje  seja  mais
democratica,  com  respeito  a  diversidade,  6 ter  polfticas claras de
constitui€ao  de  mecanismos  de  sociabilidade  e  de  redes  de
comunica€ao  democraticas,  que  permitam  o  acesso  as  varias
``comunidades  culturais'',   garantindo   a   sua   utiliza€ao   para

consolidarem-se e  afirmarem-se  culturalmente.  0 suporte  do que
estamos  falando,  das  varias  identidades,  sao  essas  formas  de
comunica€ao  e  de  intera€ao.  A  identidade  nao  existe  sem  isso.

:s:aappo:i,ti,,::apticbul,,tcuar,aT.ola:t:,ad;:fits,:ramdu:t:eT:Lshae:,pLae::oq::
determinadas comunidades no  plano social,  no plano econ6mico
-polfticas  econ6micas  para  viabilizar  certas  comunidades.  Sem

esse  suporte,  nao  ha  diversidade.  0  problema  6  que,  no  mundo
contemporaneo,  elementos  fortes  vao  contra  a  diversidade.  0
mercado,  controlado  por  essas  mega-corpora€6es  (inclusive  os
meios  de  comunicacao),  tern  uma  forte  tendencia  a   uma
homogeneiza€ao.  E  isso  nao  acabou.  Dizem  que  nao  podemos
falar  mais  no  termo  ``lnddstrias  Culturais",  da  16gica  da  indtlstria
cultural. Porque agora os mercados sao segmentados. Mesmo com
os mercados segmentados, as inddstrias da cultura tornam-se cada
vez  conglomerados  mais  gigantescos  com  essas fus6es  que  estao
acontecendo  todo  dia.  Portanto,  elas  tern  o  poder  muito  mais

gigantesco de impor determinadas coisas, de controlar determinados
mercados.  Isso  6  urn  dado.  Existem  tendencias  fortes,  no  mundo
contemporaneo,  contra  a  diversidade.  A  prevalencia  de  alguns

parses hegem6nicos, parses como os Estados Unidos, que se tornam
big  potencias e  imp6em  sua  16gica,  sua  polftica,  numa  infinidade
de f6runs internacionais, demonstra isso. Ha uma tensao constante,
e   a   diversidade,   para   se   afirmar,   tern   que   ser   construfda

politicamente.  Alguns  pensadores  p6s-modernos parecem  afirmar
que  acabou  a  hist6ria  e  essas  coisa  sao  naturais.   Isso  nao  6
verdade.Nao  6  verdade  que  nao  existam  conflitos  imensos.  A
hist6ria esta em  aberto,  e  existem  for€as tensas,  que  apontam  em
varias  dire€6es.  Se  nao  fosse  assim,  nao  haveria  hist6ria.
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Qual 6, na sua opiniao, ai importancia de uma discussao sobre a
identidade cultural local para a nossa sociedade?

A questao da  identidade 6 extremamente  importante  para toda  e

qualquer sociedade.  Por outro  lado, esta questao pode tamb6m se
tornar  uma  prisao  para  as  pessoas.   Na  medida  em  que  toda
identidade  seja  congelada,  vire  urn  parametro,  urn  modelo,  ela

passa a ser algo constrangedor, em qualquer  lugar.  0 que eu  vejo
hoje  e  que,  de  uma  certa  forma,  a  questao  da  identidade  esta

generalizada, esta colocada tanto por setores culturais que querem
se  utilizar  positivamente  da  tradi€ao,  quanto  por  setores  que

preferem, de uma forma conservadora,  manter o status quo e nao
mudar absolutamente  nada.  Acho que e  uma  questao  importante
e, ao mesmo tempo, complicada,  na medida em que s6 a palavra
identidade nao 6 capaz de dizer se ela 6  importante ou  nao.

Que  outra  palavra  seria  mais  apropriada  para  expressar  estai
questao?

Acho  que  identidade  6  uma  dessas  palavras.  A  questao  e  como
voce  analisa  essa  produ€ao  cultural,  em  que  medida  ela  esta

possibilitando novas formas de pensar,  novas formas de fazer, esta
possibilitando  a  recuperac5o  de  coisas  mais  fntimas  da  vida  de
uma populacao e, ao mesmo tempo, potencializar essa vida.  Fazer
com  que sejamos  contemporaneos do  nosso  pr6prio tempo -  isso
eu  acho que  6  urn dado fundamental  da  produ€ao  cultural.  Toda

producao  mim6tica,  ou  que  simplesmente  reproduz  sem  crftica,
eu  acho bastante complicada.

Como isto est6 presente nas constru£6es e dinamicas da cidade?
Na area de arquitetura, a questao cultural 6 estudada de alguma
forma?

i bastante debatida.  Na area de arquitetura existe,  por exemplo, a

questao do patrim6nio hist6rico, que envolve quest6es de mem6ria,
de  hist6ria,  de  identidade.  Muitas  vezes  isto  6  entendido  apenas
como  urn dado,  esvaziado de conteddo social.  0 que se valoriza
sao apenas as edifica€6es,  nao a rela€ao edifica€6es-pessoas,  isso
6  bastante  complicado.  Por outro  lado,  muitas  vezes  assistimos  a
urn  processo  extremamente  fantasioso  de  recupera€ao  desse

patrim6nio.  i uma invencao e, como toda  invencao, pode ser boa
ou  rna. A inven€ao e boa quando agrega valor e rna quando retira
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valor.  Algumas  interven€6es  de  recuperacao  que  foram  feitas  na
regiao central de Salvador, por exemplo, reinterpretam aquela area
de uma forma bastante limitada. Teve urn processo de esvaziamento
social  e  urn  processo de  criacao de  uma forma  arquitet6nica que

``A questao 6 como analisar e3?a

produ€ao cultural, em que Tedida ?Ia
est6 possibilitando novas formais de
pensar, novas formas de fazer, est6

possibilitando a recuperagao de coisas
intimas da vida de uma populafao e

potencializando essa vida. Fazer com
que sejamos contemporaneos do

nosso pr6prio tempo - isso 6 urn dado
fundamental da produFao cultural."

tern  muito  pouco  a  ver  com  as  tradic6es  da
cultura  baiana,  come  por  exemplo  a  cria€ao
de quadras  internas.  E  uma tradicao  hispanica
interessante,   mas   nao  tinha  esse  tipo  de
importancia  na  configurac5o  do  espaco  de
Salvador. Claro que ela serviu para criar lugares
de  concentra€ao,  lugares  coletivos  dentro  do
Centro     Hist6rico,     onde     o     espa€o     e
extremamente limitado. Mas, ao mesmo tempo,
traz  essa  contradicao.  Mais  complicado  que
isso sao  iniciativas tipo Aeroclube, que tentam
trazer  uma  hist6ria  da  arquitetura  que  nunca
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pessima qualidade e, de uma forma ou de outra,
tende  a  criar  algum  tipo  de  expectativa  de
identidade  que  nao  existe.  Se  faz  uma  breve
referencia  a  quest6es,  como  a  arquitetura dos
anos 30, mas nao tern nenhum conteddo mais

evidente,  acaba sendo a forma pela forma.  Sem falar na  influencia
de  algumas  correntes  americanas  bastante  discutfveis.

Temos algum exemplo de interven€ao  interessante, positiva, em
Salvador?

Claro  que  sim.  Eu  acho  que  uma  interven€ao  interessante,  que
inclusive lida bastante com o conceito de mem6ria e identidade, e
o pr6dio da CHESF -Central  de  Hidrel6tricas do Sao  Francisco,  na
Paralela.   i   urn  projeto  de  Assis   Reis,   no   qual   a   producao
arquitet6nica  6 de  primeirfssima  qualidade,  sem  ddvida  nenhuma
uma  referencia  para o  Brasil,  se  nao  para  uma  esfera  mais  ampla.
Em  geral,   6  muito  facil   se  pensar  identidade  como  sendo  a
reproducao exata de uma mesma coisa. 0 complicado 6 trabalhar
com a  id6ia de  identidade de uma forma nao  mim6tica.  Para falar
da  Bahia,  eu  nao  preciso  necessariamente  colocar  urn  berimbau,
urn  atabaque  e  uma  agua  de  coco.  Isso  e  o  que  eu  chamo  de
urbanismo  literal.  Determina-se  que os  orelh6es  vao  ser assim,  os
lixos  vao  ser  assim,  entao  se  faz  urn  imobiliario  muito  pobre,  do

ponto  de  vista  conceitual.  Podemos  ver  em  algumas  vers6es  do
Premio  Liceu  de  Design,  que  tern  muito  a  vertente  do  m6vel
regional, como se consegue elabora€6es extremamente requintadas
dessa mesma identidade.  Houve por exemplo a cadeira Ox6ssi, do
Prof. Pasqualino, que ensina nesta escola, onde se ve todo o requinte
da t6cnica e da proposicao est6tica, aliado a  urn dado cultural  do
candombl6,  que 6 extremamente  importante.  A  luminaria  Omolu
tamb6m,  que  foi  feita  no  dltimo  Salao  de  Design.  No  predio  da
CHESF, voce tern a constru€ao de uma id6ia de arquitetura inserida
muito bern no local, com excelentes condi€6es de ventila€ao, todo
construfdo  com  tijolo,  uma  t6cnica  muito  semelhante  ao  que  se
tern na Bahia, sem abrir mao do concreto, das estruturas metalicas,
de  uma  versao  contemporanea  da  arquitetura.  Tern  tambem  a
produ€ao  do  Lel6,  do Joao  Figueiras  Lima,  com  toda  a  rede  Sara,
os  tribunais,   etc.,   uma  figura  extremamente   importante  da
arquitetura brasileira e  internacional,  que desenvolve  urn trabalho
aqui,  todo   industrializado,   pegando   uma  outra  tradi€ao  da
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arquitetura,  tamb6m  uma  coisa  bastante  interessante.

Que outros pensadores e faizedores voce indicaria como roferencials
de lidar com a dinamica da cidade, na area de cultura em gerail?

::n::rrTsosso:eQPueen:a;:n::damd:;t:eT:,ndf:dqeuedsemsua,,tvoag:srt,:toAsn3:I:
Gordilho,  desta  Faculdade,  uma  pessoa  importante  sobretudo  do
ponto de vista da habita€ao popular. Eliodoro Sampaio 6 uma pessoa
que pensa  muito o  urbanismo,  nos seus  aspectos  mais  macro.  No
cenario  cultural,  acho  que  Ubiratan  Castro,  la  do  CEAO,  e  uma
figura  bastante  motivadora  e  pensa  essas  quest6es  da  identidade
de  uma  forma  bastante  complexa,   sem  se  deixar   levar  pelo
imediatismo, pelo folclorismo ou pelo turismo, coisas que vao bern
em conjunto.  No mais tern teatro, cenografia, danca... Por exemplo,
Cristina Castro,  acho fundamental  o trabalho que ela vein fazendo
na dan€a,  la  no teatro Vila  Velha.  0 espetaculo  ``Sagra€ao da vida
toda" 6 fantastico. Moacir Gramacho, na cenografia. Tern urn artista

plastico,  Valufzio  Bezerra,  que  eu  tambem  acho  importante.  Bel
Borba,  acho  a  atua€ao  pdblica  dele  muito  legal,  o  trabalho  com
azulejos e  muito  interessante.  Valufzio  Bezerra trabalha  mais com
espacos   internos.   Em  teatro  tern   Fernando  Guerreiro,   Marcio
Meireles...  tern  esse  espetaculo  do  Artur  Bispo  do  Rosario,  que  e
maravilhoso.  Nao  do  ponto  de  vista  cenografico,  da  iluminacao
ou da mt]sica, mas o trabalho de ator do joao Miguel 6 maravi lhoso,
super bonito.  Tern  uma  pessoa  muito  mobilizadora,  no sentido de
trazer coisas  legais  para ca,  de promover coisas  interessantes,  que
6 a  diretora do  Museu  de Arte da  Bahia,  Sflvia  Atafde.  Em  mdsica
tern  Mario  Ulloa,  maravilhoso.
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Que lugar 6 al Bahial para voce?

A Bahia 6 urn tecido cultural  muito plural.  Pensando na rela€ao do
organismo  com  o  ambiente...  a  gente  tern  uma  riqueza,  uma
complexidade  enorme  na  Bahia.  Imaginar  alem  dos  aspectos  das
tradi€6es  que  n6s  temos,  a  for€a  da  presen€a  do  negro,  esse

pluriculturalismo...  isso ao  lado de uma flexibilidade com  o novo.
Imaginar que em  1956,  n6s eramos o  dnico curso  universitario de
danca no pars.  Na America Latina havia uma experiencia no Chile.
E  com  urn  perfil,  uma  identidade,  influenciada  pelo  que tinha  de
mais  novo na  Europa em termos de ruptura com o tradicional.  No
sul  danca ainda era  bale  ...  Essa  inova€ao acontecia  na  Bahia.  Era
urn  centro  de  arte,  onde  a  dan€a,  especificamente  tinha  essa
configura€ao. 0 que acontece com id6ias novas quando encontram
esse  ambiente,  onde  o  movimento  e  urn  dos  c6digos  de  melhor
registro da cultura africana por exemplo? Quer dizer, 6 atrav6s dos
rituais,  das  dancas,  que  toda  a  tradi€ao  cultural  se  define.  Como
algo tao novo poderia conviver com esse tradicional tao forte?  Essa
mescla 6 a  maior riqueza que  n6s temos na  Bahia.  Por outro  lado,
temos,  hoje,  o  surgimento  de  urn  fen6meno  muito  s6rio  que  6  a
inddstria  turfstica.   Isso  6  inevitavel.   Faz  parte  do  processo  de
desenvolvimento.  Qual  a  nossa  responsabilidade  diante  disso?  E
nao  deixar  que  esta  cidade  vire  uma  cidade  balneario,  onde,

pensando  na  mim6tica,  as  ideias  mais  primarias,  mais  simples sao
as que tern  reflexao  imediata.  Qualquer  processo  mais  complexo

gera  uma nao identifica€ao.  Entao, esse trabalho da complexidade
6  urn  desafio  muito grande  para o  pensador  baiano.  Nao  se pode
dizer que n6s temos que lutar contra o processo de desenvolvimento
do turismo.  Isso seria id6ia de Peter Pan, romantica e infantil. Agora,
como podemos trabalhar essa porosidade?  Nao deixar que isso va
amalgamando,  pasteurizando tudo?  Porque af ha uma riqueza,  no
sentido  do  dinheiro  mesmo.   Ha  urn  mercado,  uma  economia

pujante na  produ€ao da  mdsica  baiana,  nessa cultura do Axe.  Me
lembro agora da Arquitetura do efemero da qual  fala Manoel jos6
de  Carvalho  (pesquisador  da  Faculdade  de  Arquitetura  da  UFBA)
referindo-se a cidade que 6 construfda  no carnaval.  Os camarotes
sao  construfdos  numa  area  de  2000m2,  urn  sanitario  e  construfdo
na c|uinta-feira para ser retirado na pr6xima quarta-feira e custa  70
mil reais. Essa questao do efemero, que mostra onde circula riqueza
em  termos  de  capital.  Dentro  de  urn  trio  eletrico  voce  tern  uma
sofistica€ao  enorme  da  tecnologia  em  termos  de  som.  E  aquela

qualidade,  aquela  amplitude...   Uma  coisa  de  alta  potencia  que"nao da defeito''... e uma tecnologia de ponta no mundo. Ao mesmo
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tempo  mdsicas  6bvias,  com  urn  gestual  primario  que  todas  as

pessoas  aprendem  e  repetem...  Sao contradic6es  imensas com  as
quais  n6s  temos  que  labutar.  0  conceito  de  resistencia  eu  acho
fantastico. Tern uma pulsao de paixao da resistencia. A gente ainda
tern  de  estar  nessa  a€ao  de  resistencia  ao  que  possa  encobrir  a
complexidade que a gente  pode achar nesse ambiente.

Gostaria  que  a  senhora  voltasse  a  falar  da  relaifao  entre  o
tradicional e o inovador.

Justamente as contradic6es desse tecido complexo em que a gente
vive e que mostram a capacidade hist6rica da Bahia de estar aberta
ao novo.  Eu  lembro de uma rea€ao muito grande ao uso que se fez
dos  sfmbolos  patri6ticos  em  68  quando  a  gente  via  em  shows

pessoas  ligadas  ao  candombl6 com  a  bandeira  do  Brasil  enrolada
no corpo. Sfmbolos que estavam a servico de uma ideologia outra,
ligado a uma coisa mais tradicional, mais rica. Que 6, por natureza,
resistencia  cultural  e que  no entanto tern essa  capacidade de  ir se
adequando  a  press6es ...,  Uma  riqueza  de  possibilidades...  uma
certa flexibilidade...  i a  licao do capoeirista, que esta sempre com
o  p6  atras.   0  equilfbrio...   Nesse  tecido  cultural,  os  aspectos
coreograficos, o corpo flexfvel do baiano mostra tamb6m uma forma
de  pensar  flexfvel,  por  isso  se  apropria  muito  de  novas  ideias  e
resulta novos conteddos sem perder o p6 atras, sem baixar a guarda,

::T.caai`rieEms:.c[:'arnc,:i.i:]T.i.e:;ap::I,rsaaqd:eb6usb.oar;::.uvTcg:a,:::
poroso  a  inova€ao.  E  na  hora  H  se  voce
tern  uma  conversa  com  urn  mestre  de
capoeira  voce tern  uma  licao  profunda  de
vida. Ainda que ele esteja apresentando sua
capoeira em  80 parses mundo afora.  Ele tern
essa  resguarda de conteddo,  de  identidade.

Que identidaide 6 essa?

A  gente  ta  com  o  tradicional,   com   certa
sabedoria, certos ritos, certos c6digos culturais

que  nao se abre  mao.  i  nele, que aqui  e ali  a
gente se reencontra. Outro dia li no jornal uma
crftica  sobre  o  trabalho  de  danca  de  Pina
Baush   sobre  a   Bahia,   no  qual,   segundo  a
crftica,  ela  nao fala  muito  da  nossa  mis6ria.  0  espetaculo
ainda  nao  esta  pronto,  s6  vein  em  agosto  para  o  Brasil,
mas  tern  algumas  fotos  no  jornal.  Alguns  gestos,  alguns
dialogos  nos  quais  a  gente  reconhece  essa  brasilidade.
Talvez  essa  defini€ao  de  brasilidade  ou  de  baianidade  a

gente reconheca nos resultados, nos produtos, no estar fazendo.
E  af  quanto  mais  abrir  possibilidades  para  o  artista  exercitar
essa  baianidade...  onde  e  que  ele  vai  exercitar  isso?  i  no

palco,    nessa   possibilidade   de   fazer.    i   com   essa
possibilidade  de  fazer  que  a  gente  hoje  sofre  diante  da
indtlstria  do  turismo.  0  dancarino  baiano  que  tern  uma
riqueza enorme dentro da  cultura  afro, tern essa flexibilidade
de corpo,  nao tern  muito  espaco  para  mostrar  urn  pensamento

que  nao  esteja  submetido  a  esse  mercado  do  turismo,   do
``folclorismo".  Entre aspas  porque 6 urn folclorial  muito  rico,  muito

consistente,  mas tamb6m,  na medida em que a gente transformou
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isso num rebolado de Carla Perez, a gente reduziu... ou nas bananas
de Carmem  Miranda ou  nas  mulatas de  Sargentelli...  quer dizer,  e
urn jeito de vender  para  o turismo  o  nosso  produto.

``... o corpo 6 expressao de todo

esse ambiente complexo que 6
nosso organismo mamifero e

pensante, numa relafao constante
com o tecido cultural, que na
Bahia tern uma riqueza e uma
complexidade enorme, pois 6

antes de tudo, plural...

Haveria  diferenfa  entre  o  inovador  que  faz
surgirem  as  Escolas  de  arte  na  UFBA  e  as
inova€6es  que  se  misturam  ao  que  seria
tradicional?

i a mesma porosidade...  Foi aqui  na Bahia que
se deu  o fen6meno  Edgard  Santos.  E o que foi
isso?  A  construcao  de  urn  meio  academico
artfstico. Hoje n6s estamos nos debatendo com
a reforma curricular na area de arte e estamos
voltando   ao   ideario...   claro   que   somos
diferentes...  mas  os  princfpios  estao  voltando.

Que  lugar  e  esse  que  o  artista  vai  encontrar
para  fazer  urn  curso  de  terceiro  grau...?  Que
possibilidades ele vai encontrar. Sera que 6 com
aquelas  disciplinas  que  em  78,  urn  currfculo
mfnimo  exigia,  aquela  fragmentacao,  ou  e
fazendo arte, produzindo arte? Era tao inovador,
em     50,    que    enciuanto    se    falava    em

conservat6rio de  mdsica  no  Brasil  inteiro,  na  Bahia foi  fundado os
Seminarios   Livres  de  Mdsica,   por  Koellreutter.  A  Bahia  era  urn

grande  laborat6rio de criacao.  Entao,  o  ideario  que  a  gente  busca
resgatar com uma condicao diferente, urn ambiente diferente, toda
a  mis6ria  que  a  universidade  passa  hoje,  a  gente  tenta  restaurar,
retomar  esse  ideario  das  escolas  de  arte  como  urn  grande
laborat6rio.  Esse foi  o grande fen6meno  Edgar Santos.  Mas que s6
na  Bahia  podia  acontecer  isso  e  ter  urn  reflexo  tao  grande  na
sociedade.  A  gente  diz  muito  que  a  universidade  fica  intramuros,

que  ela  nao  se  liga  com  o  que  esta  fora.  Mas  eu   nao  sei  se  a
Universidade  Federal  da  Bahia ficou  tao fechada  na  area de artes.
E  essa  capacidade que teve essa  sociedade,  ao  mesmo tempo,  de
ser estimulada por esse pensamento novo. Claro que a universidade
era o  dnico grande centro cultural, tern uma serie de coisas que se
modificaram  hoje.  Ha  muitas outras  institui€6es que desenvolvem
cultura e arte.  Mas e essa capacidade de pegar id6ias  novas e nao
criar urn atrito com ela, mas deixar que ela permeie o seu contetldo
fazendo  surgir  algo  que  se  transforma.  Claro,  voce  vai  me  dizer,
segundo  Pierce,  essa  6  a  a€ao  do  signo  mesmo.  Algo  que  ganha
novo  sotaque e  se transforma  em  outro.  Contudo,  o  que  se ve  na
Bahia  6  essa  possibilidade  de  menor  atrito  com  o  novo.  Que  as
coisas  sao  assim,  sao.   Elas  acontecem  vindo  o  novo  e  isso  se
modificando.  Mesmo num  sistema com  boa  conexao,  ele tern urn

grau de liberdade para nao implodir. A arte seria o grau de liberdade
do  sistema.  Na  Bahia  se  constitui  essa  flexibilidade  com  o  outro.

Qual   seria  a  diferen€a  entre  o  papel  da  universidade  naquele
momento  e  o  uso  da  tecnologia  de  inovador?  Eu  nao  sei  se  tern
tanta diferenca... Acho que 6 a mesma flexibilidade. A mesma busca
do inovador que nao 6 s6 pelo desafio do mercado, mas pela busca
de  ser.   Nao  e  a  toa  o  fen6meno  Edgard  Santos  na  Bahia.   Urn
organismo  s6  atua  significativamente  se  o  ambiente  permite.  Se
nao   ha   identificacao,   o  organismo  nao  se  desenvolve  nesse
ambiente.   0  ambiente  cultural   reconhece,   aceita,   permite  a
constituicao  daquela  universidade.
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Err que medida essa indllstria do turismo 6 v6lida enquainto parte
do processo e em que medida 6 cruel?

E  cruel.  E  inexoravel.  Sendo  assim,  o  que  nos  cabe?  A  realidade
nao muda porque a gente quer. Mesmo revoltada com o que esta a
minha  volta,  a  alteridade  se  imp6e.  Cedendo  imediatamente  para
a  realidade  eu  posso  me  desestruturar,  me  perder  porque  eu  me
submeto  facilmente  ao  que  o  outro  me  imp6e.  Af  6  clue  eu  acho

gue  esse  processo  de  resistencia  flexfvel,  pensar,  pensar,  pensar...
E  urn  exercfcio  que  a  gente  e  obrigado  a  fazer  aqui  na  Bahia  ou
entao a gente pendura a chuteira. Se voce partir para ver s6 o outro
lado e urn desespero.  Mas eu  acho que ha espa€o para cultivar as
ideias, permitir que isso como urn virus mimeticamente se replique.
E  o  papel  de  todos  os  pensadores,  dos  professores  universitarios.
Assumir  uma  visao  crftica  diante  dessa  sociedade.

Que  autores,  grupos  culturais  a  senhora  considera  reveladores
dessas quest6es?

Trabalhei  com  as  teorias  da  evolucao.  Tern  uma  s6rie  de  estudos
transdisciplinares  das  teorias  darwinistas...  Gosto  de  pensar  nos
organismos...  a  ideia  de  evolu€ao  como  processo  de  mudanca,
transforma€ao  e  como  esse  rio  temporal  de  DNA.   N6s  somos
resultado, todos os nossos antepassados foram vitoriosos. Se o meu
av6, do av6, do av6, do av6 tivesse morrido eu  nao estava aqui. Se
a gente for nesse caldo cultural e se a gente conseguir ver as origens.
Gosto dos estudos da  nova biologia,  da  nova ffsica...  Heinsenberg
fala do tempo em que o senso comum vai se dar conta dessa nova
natureza que esta af, dessa nova realidade que esta se constituindo,
de que a  natureza  na  realidade  nao 6 tao  harmonica,  o acaso e  a
incerteza  estao  at.  A  incerteza  e  a  probabilidade  levam  a  uma
reconfigura€ao  dessa  natureza.   Nao  quero  discutir  a  dicotomia
corpo e mente. Como o corpo e expressao de todo esse ambiente
complexo que 6 nosso organismo  mamffero e  pensante?
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Ogum 6 a divindade do
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o primeiro a ser
saudado ap6s Exu ser
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patrono da Capoeira.
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Estamos nos propondo a discutir urn pouco este  lugar,  Bahia.  i
importante d.Iscutir identidade cultural nesse lugar?

Acho  que  6...  A  gente  esta  vivendo  urn  momento  muito  diffcil,
estamos perdendo todos os parametros,  as certezas...  Eu  acho que
discutir as origens talvez  leve ao entendimento das conseqtlencias.
Estamos em  urn mundo que muda constantemente e e preciso urn
direcionamento  nessas  modificac6es  que  ele  vai  sofrendo.  Nao
tern mais urn governo politico,  a divisao geografica...  E  urn mundo
sem  governos.  As  leis  sao  as de  mercado.  Urn  mercado  cada vez
menos  humano,  mais  monstruoso.  Se voce entende a sua origem,

quem voce e, e preserva determinados valores, voce tambem corre
o  risco de excluir o que  nao 6  isso.  Entender quem eu  sou  me  leva
a entender e respeitar quem o outro 6, que as vezes 6 diferente de
mim.  Isso  ampliando  para  o  pessoal  e  tamb6m    para  o  nacional.
Entender  o  quem  somos  pode  levar  a  urn  nacionalismo  e  gerar
uma  s6rie  de  coisas  que  a  gente  tern  visto  ao  longo  da  hist6ria,
com   conseqtlencias  muitas  vezes  dramaticas.  Atraves  disso,
manipulam-se certos mecanismos que geram guerra. Eu sou branco,
voce 6  negro,  voce e  maometano e  nao cristao,  eu  estou  certo e
voce  esta  errado.  Tudo  isso  gera  essa  manipulacao  que  a    gente
esta vendo. As guerras inter-etnicas la na Africa, nos Balcas... Entao,
entender  o  que  a  Bahia  e,  o  que  a  Bahia  da,  nao  6  achar  que  a
Bahia 6 o modelo e que o outro e errado.

A que aspectos da sociedade, exatamente, voce se refere quando
se sente assim?

E  urn  equilfbrio  tao  delicado,  que  a  gente  tern  que  procurar  na
vida,  o tempo  inteiro, entre essa grande questao que se coloca  no
momento:  a globaliza€ao e a regionaliza€ao. A globalizacao.  para
mim, e urn novo  nome de  imperialismo.  E conquista de territ6rios,
de  mercado,  de  uma  s6rie  de  coisas.  Mais  explfcita  e,  ao  mesmo
tempo,  mais disfarcada.  As  grandes  inddstrias  e  os  grandes trustes
internacionais manipulam os governos.  Destroem as fronteiras. Isso
vai deteriorando certas consciencias e valores.  Hoje, se voce chama
urn  jovem  ator  para  trabalhar,  ele  primeiro  quer  saber quanto  vai

ganhar.  0  compromisso ou  a escolha de  urn compromisso com  o
que fazer, depende disso.  Eu vejo como urn descompromisso geral,
emocional,  tudo.   Isso  e  terrfvel.  Se  voce  faz  alguma  coisa  para
sobreviver,  voce  antes  tern  que  saber  onde  esta  se  metendo  e  a
ciuem  voce esta apoiando.  Depois voce  resolve se faz ou  nao faz.
Resolve  quanto  vale  sua  alma.  Mas,  para  saber  quanto  vale  sua

86
SBPC Cultural  -  Bahia,  bahia,  que  lugar 6 esse?



alma, voce precisa saber a quem voce esta vendendo. Porque voce

pode  dar  de  gra€a  a  sua  alma,  ou  voce  pode  cobrar  muito  alto,
calculando o prejufzo que \'ai ter. As vezes, o dinheiro compensa,

para  alguns.

Como isso se manifesta na sua produ€ao artistica?

Tentamos delinear a fronteira entre o entretenimento e a cultura. A
cultura  6  a  forma  de  fazer  de  urn  povo.  De  ver  o  mundo  e  de
representar  esse  mundo.  Atrav6s  de  qualquer  coisa.  De  como  se
cumprimenta,  de  como  se  comporta  diante  da  morte,  diante  do
nascimento, os rituais... quer dizer, todo o caldo cultural, que marca
a  identidade  de  urn  grupo  social  qualquer.  0  entretenimento  e
exatamente a utilizacao desse caldo cultural para distrair as pessoas
dos  grandes  problemas...  0  entretenimento  nao  6  a  cultura,  faz

parte de  uma cultura.  As  vezes,  e  preciso  se distrair,  dessas  coisas
todas.  Se dispersar,  se enganar e depois voltar a  si,  voltar a  refletir
sobre.  Acho  que  a  cultura  e  esse  processo  de  reflexao  sobre  o
mundo,  sobre o que se desconhece, sobre o que se conhece e ate
de descobrir o que se nao conhece e se questionar sobre o que se
conhece de uma forma pr6pria.  E o mundo 6 tao rico,  porque tern
tantas  formas  pr6prias,  que  a  gente  nem  conhece.  Tribos  que  se
acabam  por af,  pequenos  agrupamentos  que  se transformam...  0

primeiro  passo e esse e,  para a gente,  neste  momento,  esta  muito
diffcil   isso,   para  a  gente   Brasil,   Bahia,  ta  cada  vez   mais  diffcil
separar...  Exatamente por causa desse conglomerado de for€as de
venda e de compra, de impor regras de mercado a coisas que nao
fazem  parte  disso.  A  cultura  nao  e  urn  produto  de  consumo.  Ate
existem  produtos  culturais  de  consumo,  mas  a  cultura  nao  6  urn

produto  de  consumo,  e  urn  produto  estrutural.  Nao  6  uma  coisa
que  se  coloca  sobre;  6  a  parte  fntima,  a  espinha  dorsal  de  uma
nacao,  no sentido de grupo social  aut6nomo com  uma  identidade
e  com  urn  poder.  Acho  que  esse  6  urn  primeiro  ponto,  e  o  mais
diffcil.  Depois disso,  delineadas  as fronteiras,  como e  que  a  gente

:as,s:mp;r::,:tra6nxt,em::r:uqeuee,staaodmoe:Tt%e,Tdpoo,,:goo,en::rTopcru6txo,rT:
quem  voce,  as  vezes,  desconhece  e  tern  que  tocar,  e  tern  que
entender, ouvir e contracenar.  No caso do teatro, tambem 6 ddbio,
6  muito  complicado,  porque  a  gente  ta  falando  para  urn  pdblico
meio anestesiado,  em  busca de distra€ao,  em  busca de se distrair
dessa  situa€ao toda,  mas  que  precisa  ser sacudido,  ser acordado.
Mas a vantagem  do teatro e que trabalhamos com  pessoas,  e elas

ja trazem em si todas essas quest6es sociais. Quando eu junto seis
atores,  eu  tenho  seis  universos,  seis  qualidades  de  quest6es  que,
mesmo sendo uma  s6,  sao feitas de diversos angulos.  Enfim,  se eu
estou  atento  aos  verdadeiros  parceiros,  a  quem  constr6i  junto,  a
essa pluralidade que as pessoas trazem  na hora de fazer decis6es,
escolher o figurino,  a  mdsica,  o  cenario,  eu  ja estou  atento  a essa
identidade cultural  nossa, e a evolu€ao mesmo...  A  Bahia nao 6 s6
capoeira  e  dende.  i  tecnologia  tambem,  6  internet...  i  como  a

gente  se  posiciona  diante  disso,  tanto  do  tradicional  quanto  do
contemporaneo,  do  que  esta  a  vir.  Se  estamos  atentos  ao  nosso
umbigo,  estamos  atentos  a  nossa  cultura,  inclusive  a  gente  parte

para o  mundo,  aberto ao mundo...

Particularmente,  como  6  que  voce  se  ve  aqui  na  Bahia?  Como
voce situa o seu ser criativo nesse palnorama?

C©E©
Judith  Grossmann
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Sinto urn jogo de interesses muito grande, que homogeneiza, abafa
a  criatividade  das  pessoas,  a  espontaneidade  delas,  a  criatividade

para  sobreviver.  Veja  o caso das  barracas das  festas  de  largo e do
pr6prio  carnaval  (...)  Daf,  a  gente  tern  esse  teatro,  fazemos  parte
da  constru€ao  desse  espa€o.  Urn  processo  que  vein  desde  1959.
Estamos em  uma  briga contra o  mercado.  Nao  somos  mercadoria.
A troca do produto artfstico criado nesse teatro deve ser uma outra
troca.  Nao e s6 o preco do ingresso, o patrocinador.  E uma s6rie de
coisas.  Sinto esse  lugar como  uma  peca  de  resistencia.  Esse teatro
foi  inaugurado em  1964,  no ano do Golpe Militar,  e,  durante toda
a  ditadura,  aconteceram  reuni6es  aqui,  espetaculos,  negocia€6es
com  a  censura,  com  o  poder,  porciue  6  urn teatro  dentro  de  uma
area  do  Estado,  e  o  acesso  aqui  e  controlado  por  dois  port6es,
sendo  urn  deles  controlado  pelo  exercito.  Durante  a  ditadura,  era
controlado  mesmo,  as  pessoas  eram  abordadas,  o  acesso  era
dificultado,  e juracy  Magalhaes,  governador e  representante  local
desse  estado  de  coisas,  liberou  o  acesso.  Ele  deu  uma  declaracao

ptiblica  de  que  esse  teatro  era  muito  importante  para  a  cidade.
Talvez  porque  ele  enxergasse  aqui  a  valvula  de  escape.  Que  era
necessaria.   Interessava   a  eles.   Eles   nao  foram   bonzinhos  ou
tolerantes  deixando  que  o  teatro  funcionasse.   Era  a  funcao  da
resistencia.  A  gente  chegou  aqui  com  o  prop6sito  de  reforcar  e
atualizar  essa  hist6ria,  que  estava  interrompida.  Com  a  morte  de

Joao  Augusto,  o  teatro  ficou  urn  tempo  sem  urn  projeto  politico,
estetico.  Esse teatro se  insere  nesse espa€o sociocultural  e  politico
baiano,  afirmando  uma  cultura  popular,  tradicional  e,  ao  mesmo
tempo, apontando para certos caminhos. Junto com a gente veio o
Bando de Teatro Olodum, vieram outros grupos que se dissolveram
mas que tinham  uma pesquisa estetica pr6pria. Ao mesmo tempo,
foi  criado  o  Vila  Dan€a,  a  Companhia  de  Teatro  dos  Novos  foi
reestruturada.  0  Bando  de  Teatro  do  Olodum  delimita,  cria  os
contornos, o perfil, a identidade desse teatro. Vein de uma parceria,
de  uma  cumplicidade,  de  urn  projeto  conjunto  com  o  Olodum,
uma organiza€ao gerada pelo carnaval.  E quando vein pra ca, foi o
fim  dessa  uniao.  Agora,   s6  resta  o  nome  e  uma  admiracao  a
distancia. Enfim, veio toda essa for€a popular.  Diferente da primeira
Companhia   de  Teatro   dos   Novos,   que   eram   intelectuais,
universitarios  qile  romperam  com   isso  e  buscavam  essa  fonte

popular, buscavam reproduzir tudo isso no palco. 0 Bando de Teatro
Olodum  vein das classes operarias,  as  pessoas,  os  atores,  vein de
outros grupos e movimentos perifericos, nao em termos de geografia,
mas de status.  Esse teatro,  muitas vezes,  nao 6  reconhecido como
teatro.   Esses  atores  vein  do  Movimento  Negro  Unificado,  de
fabricas,  de  igrejas  etc.   Eles  vein  com   uma   identidade,  com
elementos  culturais  muito  fortes.  E  urn  grupo  popular,  ocupando
urn  espa€o  que foi  criado  para  isso.  A  gente  mantem  isso.  Com  o
Pro/.efo Toma [£ Da C£, apoiamos grupos como os que geraram os
atores do Bando e que continuam gerando. Esses grupos perifericos
vein ao Teatro, e n6s nos propomgs a ajudar a construir a identidade
deles.   Nao  tentar  direcionar.   E  tentar   interferir  no  sentido  de
fortalecer  os  princfpios  de  cada  grupo.   Nao  homogeneizar,  mas
dar  referencias  nossas  e  colocar  urn  espelho:  voces  estao  certos,
mas a experiencia nos diz ..., talvez seja mais eficiente .... Tentamos
dizer certas coisas que eles podem aproveitar ou  nao.  Esse projeto
6 formatado ano a ano por esse lfderes dos grupos que demandam
coisas,  e a gente tenta atender na  medida do  possfvel.  Nao temos
dinheiro.  Nao  tern  nenhum  patrocinador  por  tras  que  mantenha



isso.   E   o   pr6prio  teatro.   Recebemos   apoio  do   Estado   para
manutencao da estrutura ffsica do teatro.  Recebemos em torno de
40% dos nossos custos fixos. 0 restante temos que conseguir atrav6s
de  bilheterias  e  de  projetos.  0  que  6  correto.

que  bancar  inteiramente.  0  Estado  faz  o que
tern  que  fazer,  independentemente  de  quem
esta la agora. E parte das obrigac6es do Estado.
N6s  temos   urn  papel   pdblico.   Ganhamos

pouco  dinheiro   para  trabalhar  aqui.   Esse
projeto   nao   visa   a   construcao   de   urn
patrim6nio  particular,  nesse  sentido,  mas  urn

E:st:'T:nn':s9au:o::tiaed,I:Pe°r:'€,ar.°Edr:f::gb:Lcd°o
o  sentido  que  cada  grupo  desse  traz  para  a
construcao  de  urn  espetaculo.  Eles  trazem  a
identidade das comunidades de onde vieram.
Com  todas  as  contradi€6es.  0  fascfnio  pela
Globo,  por  esse  Teatro.  Estao  acostumados  a
ensaiar  no  quintal  da  casa  de  urn  dos  atores,
ou   na   igreja...   Chegar   a   urn   teatro   todo
equipado e moderno e urn sonho de consumo
de  qualquer  grupo  de  teatro.  Formamos  uma
rede  de  trocas  de  informac6es  e  de  sistemas
de  trabalho  muito  rica.   Urn  novo  modo  de

0  Estado  nao tern

``A Bahia nao 6 s6 capoeira e dende.

i tecnologia tamb6m, 6 internet... i
como a gente se posiciona diante

disso, tanto do tradicional quanto do
contemporaneo, do que est6 a vir.

Se estamos atentos ao nosso umbigo,
estamos atentos a nossa cultura,

inclusive a gente parte para o
mundo, aberto ao mundo..."

trabalhar junto.  Nao  e  uma  mao  est6tica  que
esta interferindo no trabalho deles.  i urn pensamento de urn modo
de fazer teatro,  que  esta  pr,esente  aqui.   A  id6ia  e  segui-los,  e  nao
fazer  que  eles  me  sigam.  E  perceber  onde  eles  querem  chegar.  E
isso  6  muito  forte,  6  facil  de  perceber:  eles  tern  uma  convic€ao
muito  grande.

E onde eles querem chegar?

:'uevs,g::.rETe:eornvs?,zu.,:uh:g:r.adoep.:'io.6.taesroad:OBS:'nbd':#:edxees:;:;
o mais  importante nao e a  linguagem ou  o  resultado estetico:  6 ter
se   tornado   uma   referencia   para   muitos   jovens   negros,
independentemente  do  desejo  que  tenham  de  fazer  teatro.  Mas
sabem  o  que  o  Bando,  urn  grupo  de  teatro  formado  por  negros,
representa  num  pats  em  que  todo  o  referencial  6  branco,  louro,
europeu.   Na  televisao  todos  os  apresentadores  sao  louros.   Nao
tern urn referencial  negro para a crianca.  Comecar a construir esse
referencial  aqui  nesse teatro  6  muito  gratificante.

H6 vetores tem6ticos na produfao artistica atual?

Nao  gosto  muito  de  setorizar.  Se  eu  tenho  que  pensar,  como
exercfcio,  numa setoriza€ao da producao teatral, eu dividiria entre
os  trabalhos  que  tern  urn  compromisso  com  a  discussao,  com  a
reflexao, com o avanco da sociedade e aqueles que querem distrair
a sociedade desse avan€o e para onde ele esta  nos  levando.

Voce gostariai de chamar a atenEao para algum grupo?

Acho que esses jovens do  Toma  [6 di  C`£ tern esse compromisso,
mesmo  sem  ter,  muitas  vezes,  consciencia  disso.  A  universidade
deveria  estimular  isso  nos  jovens  que  chegam  ate  ela.  Deveriam
aprender a  ser o  que  se traduz  numa  palavra  ja tao desgastada:  a
ser cidadaos,  pertencentes a alguma coisa.  Acho que esse sentido
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de  pertencimento  tern  se  perdido.   E  por  isso  eu  acho  que  e
importante afirmar a identidade.  Por que ela da isso, essa sensacao
de pertencimento.  Isso e importante, porque, se voce nao pertence
a nada, voce nao tern compromisso com  nada.  Se essa casa nao 6
sua, que lhe importa que ela caia. E ser parte dnica de urn universo,
de  urn  todo,  sem  se  sentir  dilufdo,  diminufdo.  Ao  contrario,  e  se
sentir que voce e  parte.  E  sair do  urn e  ir para  o todo.

Ser baiaino e brasileiro. H6 confronto?

Acho  que  6  diferente,  mas  nao  ha  confronto.  Ha  muitos  cidmes
entre   as   regi6es  do   Brasil.   Mas  a   Bahia   sao  varias   nac6es.
Rec6ncavo,  sertao,  sul...   Ate  a comemora€ao da  lndependencia,
a gente tern urn dia especial. A lndependencia, na Bahia, foi depois
da  lndependencia  do  Brasil,  porque  aqui  houve  luta de  fato,  nao
houve  acordo.  Isso tambem  nao  nos  faz  melhor ou  pior.  Nos  faz
diferentes.  E isso tudo se reflete na producao cultural. As diferencas
e as riquezas dessas diferen€as.  E os parses devem comportar essas
diferencas.
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Salvador,1992.   Mestrado  em  Ciencias  Sociais,   UFBA.
Orientador:  Profa  Dra.  Ruthy  Nadia  Laniado.
Resumo:  lnvestiga-se,  neste  trabalho,  o  fen6meno  das
``invas6es"  de  terra  em  Salvador,  no  perfodo  de  1979-

1988,  na  perspectiva  dos  movimentos  sociais  urbanos,
analisando-se a participa€ao dos sujeitos populares tanto
no   ato   de   ocupacao   coletiva   do   solo   como   no
levantamento  de  reivindica€6es  dirigidas  ao   Estado.
Analisa-se tambem o tipo de  rela€ao estabelecida com o
Estado e suas a€6es, assim como as soluc6es encontradas
pelo Poder Ptlblico. Considera-se tamb6m o envolvimento
de  outros  setores  da  sociedade  civil  em  solidariedade  e
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conquistou  o  srafus  universitario.   Nesta  pesquisa,  de
natureza  qualitativa  e  com  caracterfsticas  de  urn  estudo
hist6rico-descritivo,  foi  utilizada  a  analise  de  conteddo,
resultante  da  amostra  composta  de   14  Mestres  e/ou
Professores    universitarios    de    Capoeira.     Foram
encontrados  os  seguintes   resultados:   1)   apesar  de  a
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entre  os  entrevistados  a  respeito  do  conceito  de  que  a
Capoeira  conquistou  a  universidade;  3)  fica  esclarecido
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Capoeira  encontrou  para  adentrar  a  universidade  foi  a
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Capoeira  na  universidade  tende  a  ser  mais  valorizada,
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democratica  do  pats.

CAVALCANTI,  Eneida  de  Almeida.  R/.o  Verme/ho  -  urn
b_%vg:npoaESoacgaei:n(aES#6dc°addaasd:t8e#)=/&r€ee:\aMd°orr=dp°rroe{Sa_

Dra  Tania  Maria  Diederichs  Fischer
Mestrado  em  Administra€ao  "blica/UFBA.  Salvador,
1991

Resumo:  Estuda  as  interrela€6es  entre  moradores  de  urn
bairro  e  o  governo   local   atrav6s  da  analise  de  dois
movimentos  reivindicativos  voltados  para  a  preserva€ao
arquitet6nica-cultural  do  bairro  na  d6cada  de  80.
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na  intencao  de  detectar  os  efeitos  ou   resultados  dos
movimentos  estudados   na  dinamica  da   interrela€ao
moradores  -governo  local.

QUEIROZ,  Delcele Mascarenhas.  Mulher negra: trabalho
eM:sirua#::.?driec:t€aa%7#A?f;a!::#'9Vga6P!Can€°.

Resumo:  0  objetivo  desta  disserta¢ao  foi   investigar  a
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compreender  o  significado  da  educacao  para  a  mulher
negra  na  sua  relacao  com  o  mundo  do  trabalho.   A
pesquisa  se  desenvolveu  com  urn  grupo  especial  de
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negra,  desde  a  sua  instalacao,  na  d6cada  de  50.

SILVA,  Candido da  Costa e.  Rote/.ro c/a  vi.c/a e da morre -
urn estudo do catolicismo no sertao da Bahia. Or.ientaclor..
Prof.   Luis   Henrique   Dias   Tavares.   Salvador,1977.
Mestrado  em  Ciencias  Humanas  /  UFBA
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Resumo:     0     trabalho     que     apresentamos     esta
comprometido  com  o  que  nos  prop6s,  em   1973,  o
Mestrado  em  Ciencias  Humanas:   "o  tema  central   do

:I:ms:sS:::e`nAvof;:truaroasdu°ass:er:::,',.eNmot:r::addaoqsuear|a%:
operamos  urn primeiro corte como hip6tese de trabalho.
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Paripiranga  contavamos com  os  familiares  e  uma teia  de
relac6es  que  nos  conduziam  com  relativa  facilidade  aos

pontos  mais  distantes,  ao contato  com  pessoas de diffcil
acesso.   Demoramos  af.  0  sertao  da   Bahia  tomou   a
proporcao  de   sua  area.   Vive  a   maioria  dessa  gente
entregue ao amanho da terra. Terra de fronteira ecol6gica,
o agreste, e de fronteira politico-administrativa. A primeira
alimenta o antigo confl ito entre a terra e a agua. A segunda

:hmesveoutsap::n%ssqdueesce,nmveoTt:mdeonstjgtoa::tT:::suqeu:c:a::Laams
nao  se  deslembra  de  lutar  por  viver.  Esse  isolamento  em

que a insularam o espaco, o progresso, e o poder politico,
preservou,  ate  nossos dias,  a  sua  heran€a  cultural  de que
o  catolicismo  6  express5o  significativa.  Nele  se  firmou  a
nossa  escolha,  como  o  elemento  de  maior  peso.

SILVA,  Rita  de  Cassia  Maia  da.   Cor,  cosm6fi.ca  e  e5ri./o..
os  discursos  de  beleza  negra  na  Bahia   contemporanea.
Orientador:   Prof.   Dr.  Armindo  Jorge  de  Carvalho  Biao.
Salvador,1994.   Mestrado  em  Comunica€ao  e  Cultura
Contemporaneas/UFBA.
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valorizados elementos cosm6ticos definidos etnicamente.
Para  desenvolver  a  analise  proposta   identificamos  tres
focos  distintos  de  interesses  e  proveitos  tornados  como
base   para   construcao   de  tipos   ideais:   o   midiatico-
empresarial,   representado   pela  TV   ltapoan   e  o   seu
Concurso   Beleza   Black;   o   artfstico-carnavalesco,

:d:e:dt:Its::z:adrio:gadr:,::t:ocva%s:B°::b,;:ccg°eTa:::;;:[f#e::t:o:sa%cN::¢t§
Unificado,  MNU.  Destacamos  a  id6ia  de  que  a  moda  e
outros elementos da ritualidade sao formas de legitimacao
de status e instrumentos para o alcance dos mais variados
objetivos  grupais  e  pessoais.

;:%?;oSc:!f:.r,.d%%e?}gee#a¥:d:ecJ;m°u£,ecraf:::'.::::gf,.::
n_o baile funk ``BIack  Bahia" do Periperi. Or.ientador.. Prof .
Dr.           Marcos          Palacios.           Salvador,           1996.
Mestrado  em  Comunica€ao  e  Cultura  Contemporaneas/
UFBA.
Resumo:  0  trabalho  investiga  aspectos  relacionados  ao
papel  instituinte  da  comunica€ao  mediatica  no  processo
de  construcao  da  identidade  nos  grupos  representativos
de   novas   formas   de   sociabilidade   emergentes   na
contemporaneidade. 0 ponto de partida e uma discussao
te6rica,  envolvendo  tematicas  como  a  globaliza€ao  e  a
desterritorializacao,  especialmente no que se  refere a sua
dimensao cultural, e ao papel dos meios de comunica€ao
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como  forma  emergente  de  sociabilidade.  A  partir  de

alguns dos parametros estabelecidos nessa primeira parte,
utilizou-se  o  "Black  Bahia'',  urn  baile funk  localizado  em
Periperi,  zona  periferica  de  Salvador,  como  estudo  de
caso.   Atraves   de   uma   metodologia   etnografica   e

gForg:,,pnaat,::,rabc¥esrc,::€saeoedxop:orruaprooecdoentsr:Eopnrtooc::scoa,d:
constru€ao   identitaria.
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sociologia  da  obra,  como  foi  visto,  e  desdobravel  em
muitos aspectos e, ainda aqui, foi  necessario uma selecao.
Esta recaiu sobre o aspecto ``mais simples e mais comum'',
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(observando-se todas as restric6es que podem  ser feitas a
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SOUSA,  Ricardo  Pamfilio  de.  A  mofsi.ca  na  Capoe/ra..  L/in
esfuc/o de caso. Orientador: Manuel Vicente Ribeiro Veiga
Jr.  Salvador,1998.  Mestrado  em  Mdsica/  UFBA
Resumo:  ``A mdsica  na Capoeira:  urn estudo de caso" faz

#,:'u:rfa'#:C8:P:Op::e:a:ri°pSAe:tf::oi:6d::oddo:s:c:o:t:;gaa:S:ds°:#:r#
grupo  este  que  trabalha  basicamente  com  crian€as.

SOUZA,   lracema   Luiza  de.   Egbcs   K6kere   lya  Oba-Biyi.
Orientador:   Prof.   Dr.   Nelson   Rossi.   Mestrado   em
Educacao/UFBA  Salvador,1977
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comunidade  culturalmente  negra  de  Salvador?   Nessas
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de  urn  mundo  cultural  paralelo?  Qual  a  rela€ao  dessas
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pretende identificar possfveis problemas de aprendizagem

::ep::ur:apcrae:e:rant:suta:E:r,t,iunr::::n:r,:,sas,i:s:s;€uaaong:
em   idade  escolar,   sao  vftimas  da   t.riconsci.ertfe  acao
discriminadora  exercida  pela  pedagogia  oficial,   a  qual
tern  como  fun€ao  prioritaria  legitimar  a  cultura  que  lhes
confere   poder ..,,,, prpr-Fih~.;.`,as      ``.-ir.'.. I
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de  Salvador  6  somente  abad63  e  trio
el€{rict).  Aincla  que  esse  sejca  o  laclo
mais conhecido da fosta, sol`)r:1 c3spa{:`(j

para  quem   prefere  relembrar  t)s
{c!mp{}S  das  marchinhiis c-do  c{}nfote

que faziam  a alegria  do foliao  ha  d6cadas atras.  0

bloco de travestidos  Pierrot Tradicao e  urn dos que

ainda apostam nessa nostalgia. Mantendo a tradicao

da fantasia e da mascara, elementos tfpicos da festa

de  antigamente,  seus  integrantes  desfilam  todos  os

anos  levando  cor e  alegria  para  a  avenida.

Criado em  1960,  o  Pierrot Tradi€ao  nasceu  de  uma

simples brincadeira. Tudo comecou quando Ademir

Ribeiro,   urn  dos  fundadores,   resolveu   reunir  urn

grupo de amigos fantasiados para brincar no carnaval

de  bairro  que  acontecia  em  Plataforma,  subtirbio

ferroviario de Salvador.  Nessa 6poca, as roupas eram

costuradas  por uma  pessoa  da famflia de Ademir e

a  brincadeira  ficava  restrita  as  ruas  da  pr6pria

comunidade.  Somente  em  1992  o  Pierrot Tradicao

passou a desfilar no carnaval do centro da cidade e
hoje ja  faz  parte  do  calendario  oficial  da  festa.

Robson  Bunes,  presidente  do  bloco,  faz  parte  do

grupo ha dez anos e confessa que antigamente nao

gostava  muito  da  brincadeira,  nao  via  os  pierrots

com  bons  olhos  porque  eram  mascarados.  ``Tinha

medo",   brinca.  Atualmente,  ele  trabalha  com

manutencao de aparelhos de ar-condicionado e urn

dos  que  se  empenham  em  reafirmar as  origens  do

grupo.     Para  fazer  com  que  as  pessoas  tenham
sempre  na  mem6ria  as  melhores  lembran€as  dos

velhos carnavais, o grupo segue urn principio basico

-A tradicao 6 sair e  brincar em  paz,  levar alegria

para  o  foliao'',  resume  Robson.

Alem   desse  desejo,   o   Pierrot  Tradicao  tern  a

disciplina  como  marca  registrada.  0  bloco  retme

de  60  a  80  associados  a  cada  ano,  entre  homens,

mulheres  e  crian€as  e  pra   participar  s6  se  for

indicado  por  algum  integrante.  Segundo  Robson

Bunes,  essa  foi   urn  das  medidas  de  precaucao

tomadas  pela diretoria a partir de  urn determinado

ano em que a prefeitura proibiu a safda de pessoas

mascaradas  no carnaval  por conta da violencia.  0

grupo ja chegou a ser ameacado de extincao porque
urn  de  seus  integrantes  envolveu-se  em  uma  briga

utilizando a fantasia  do  bloco.  Desde entao,  foram

criadas  algumas  regras  de  convivencia  relacionas

aos  horarios e ao  uso de bebidas,  por exemplo.

Como o grupo 6 pequeno em relacao aos blocos de

trio  que  participam  do  desfile,  a  disciplina  acaba

sendo  tamb6m  uma  estrategia  que  ajuda  o  Pierrot
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Tradi€ao  a  nao  passar  despercebido  quando  entra

na  avenida.  Alem  de  ja  chamarem  a  aten€ao  pela

fantasia,   os   Pierrots  sempre  marcam   presen€a

fazendo   uma   grande   roda   pra   ``avisar''   que

chegaram. A16m disso, quando precisam se deslocar

de  urn  lugar  para  outro,  andam  todos  em  fila,

orientados  pelos  apitos  de  dois   integrantes  da

diretoria.  Outra regra de convivencia diz respeito a

uniao.  ``Ficamos  juntos  ate  o  fim  da  festa'',  diz  o

presidente.

Robson  Bunes  diz  que  o  carnaval  de  hoje  e  uma

verdadeira   ``inddstria'',   pois   a   maior  parte  das

instituic6es  participa  da  festa  com  a  intencao  de

lucrar. 0 Pierrot Tradi€ao costuma desfilar dois dias

no  centro  da  cidade.  No  domingo,  participam  do

circuito  do  Campo  Grande,  saindo  da  Rua  Chile.

Apesar  do  espaco  ficar  quase  totalmente  tomado

pelas  multid6es  que  vao  atras  do  trio  el6trico,  o

presidente  do  bloco  diz  nao  se  importar.  ``Somos

urn  bloco  ousado  e  mostramos  nossa  alegria  e

beleza'',  diz.

OMOLU

Orixa das pragas e
varfola, o corpo e rosto

de Omolu estao
sempre cobertos de

palha.  Seus seguidores
usam pipoca para os
rituais de  limpeza.
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Na terca, 6 dia de desfilar no Pelourinho, onde ainda

6 possfvel  encontrar tra€os do carnaval  dos tempos

da  fobica  de  Dodo  e  Osmar.  Ali  eles  desfilam  ao

som  de  antigas  marchinhas  e  se  sentem  em  casa.

Segunda 6 o dia de relembrar a brincadeira dos anos

60.  Ao  inves  de  ir  para  o  centro,  o  grupo  sai  pelas

ruas  de  Plataforma  fazendo festa  de  casa  em  casa,

como  antigamente.  Nos  dltimos  anos,  toda  a  folia

tern  sido   registrada  por  urn  cinegrafista  e  urn

fot6grafo contratados pelo  bloco.

Alem de marcar presenca todos os anos no carnaval,

o  Pierrot Tradicao ja participou  de eventos como  a

Caminhada Axe e a  Lavagem da  Fundacao Cultural

e  o  grupo  esta  tentando  viabilizar  uma  inser€ao

oficial   na  Micareta  de   Feira  de  Santana.   Quem

participar da programacao cultural da SBPC tambem
tera  a  oportunidade  de  conhecer  o  trabalho  dos

pierrots de  Plataforma, vestidos com  suas ``fantasias

magicas"  e cheios da alegria  ingenua e sentimental

do tradicional  personagem  de  comedia  italiano.
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Registra  as  participac6es  ja  confirmadas,  sujeita  a  altera€6es

EspaEo Lindembergue Cardoso
``Noites  Culturais"   na   Reitoria  da   UFBA,   Rua

Augustovianas/n,Canela,      tel.-2452811.  De  14
a  17  de julho,  entre  19  e  21 h.

HOJE -Dia 17  (Ter€a-feira),  19h
``EU   NASCI  ASSIM..."     [PERMANENCIAS]

Expositores: Prof.  Dr.  Ubirata Castro (Hist6ria,  FFCH-
UFBA),  Prof.  Dr.  Paulo  Dourado  [Teatro,  UFBA]
Mario  Ulloa  interpreta  Caymmi  (violao),  Bobos  da
Corte, David lanitelli e Fa fa Daltro, Ciane Fernandes
Coordena€ao -Prof.  Manoel Jos6 de Carvalho
Dire€ao -Meran  Vargens

Circo Araga Azul
Campus de Ondina.

Todos os dias, de 14 a 18/07,   a partir das  19  h -
mdsicas,   dan€as,   poesia,   performances  e  tore.
Picadeiro  para  o encontro  das  diversas  linguagens.
Espaco para o entrosamento entre bailarinos, poetas,
mtlsicos,  palha€os,  atores  ou  simplesmente...  para
os curiosos, bern ao gosto plural que nos caracteriza.
Direcao -Elfsio  Lopes

HOJE, AS  19h -   ``Noite do Movimento''
Dan€a Flamenca, 4 em ponto, Dan€a do ventre com
Cristiane  Pinho
Dire€ao -Elfsio  Lopes

Espafo Maracangalha
Campus   de  Ondina.   Palco  junto  ao   PAF,   nos
intervalos da  programacao

Todos os dias, entre 9:30-10h,13-14h e ap6s as 18h.

-lntervenc6es  artfsticas  relampago  nos  intervalos

da  programa€ao,  em  lugares  diversos  e  no  palco

junto  ao  PAF.
HOJE - Dia 17  (Ter€a-feira)
Coral   Sadde  Mental,   Grupo  Roman€al,   Letfcia
Gabian,  Virado  no Moio de Coentro

EspaEo Mestre Didi
Biblioteca  Central,  Campus  de  Ondina.

Todos   os   dias,   exposi€6es    permanentes   e
interven€6es     artfsticas     nos     intervalos     da

programacao.     Exposi€ao  de  pain6is  de  projetos
construfdos  na  interface  universidade-sociedade,
reunindo  professores  e  estudantes  do  Programa
UFBA  EM  CAMPO  Ill,  da  Atividade  Curricular  em
Comunidade  -ACC,  entre  outros.  Algazarra  de
opini6es.   Projeto  Singular  e   Plural  -TVE-IRDEB,
vfdeos  e  exposicao  de  trajes  tfpicos.   Espa€o  de
visitacao de parceiros das comunidades envolvidas,
exposi€ao de produtos etc.
Coordenacao  -Pro fs    Manoel  Jos6  de  Carvalho  e
Elfzia  Rocha

Direcao -Rino Carvalho e Adelice Souza

Projetos:     Praticas    de    Projetos    em    Ac6es
Comunitarias,   Busca  nacional  de  novos  farmacos
de  origem  vegetal,  Observat6rio  da  violencia  em
Salvador,   Poder  Local  e  sociedade  civil,   Impulso
artfstico,     Visita     dos     Cariri,     Cidadania     e
Aprendizagem  atrav6s  do  Trabalho...
Coordena€ao  -  Pro fs    Manoel  Jos6  de  Carvalho  e
Elfzia  Rocha
Direcao -Rino  Carvalho e Adelice  Souza
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Sala de Visitais
Stand  receptivo da  UFBA para artistas e convidados
especiais     em     prol     de     grandes     causas     e
consequencias,   ou   simplesmente  celebrando  o
cotidiano  da  SBPC.

Aventuras do Dragao e de seu inestim6vel
companheiro Micro Trio
Composi€ao  performatica  e  interativa,  geralmente,
nos finais de tarde em Ondina, em forma de cortejo.
..  .  e  o  dragao  continua,  serpenteando  pelas  plagas
da  academia,  em  Ondina...
Dire€ao -Luiz  Marfuz
Coreografia  -Beth  Rangel
Micro Trio -Ivan  Huol

PERGUNTA  DE TODO  DIA

BaEEfraa,>  Baifefia,>  qm=©  EEH8aEa  6  ©sE©?

Ate hoje, quando leio os livros sobre a escravidao, a imagem que vein em minha
cabe€a e sempre a baixa do Taboao, defronte da casa do Benim, onde havia uma
esp6cie de "canto" -hoje se recupera a expressao antiga de canto -e que eu sabia

que era urn ajuntamento de carregadores, todos homens muito fortes, todos negros,
velhos, vestidos realmente em andrajos, com urn chap6u virado na cabe€a e dando
a  impressao  de  muita,  muita  forca.  A  imagem  que  tenho  hoje  da  escravidao  e  a
imagem  da  Baixa  do  Taboao  cheia  de  gente  de  todas  cores.  A  minha  primeira

imagem  de  imigracao  tamb6m  esta  no  Taboao.  Sao  os  sirios,  os  arabes  clue  vendiam
carretel  e  linha;  sao  os  espanh6is,  os  galegos  de  padaria  que  moravem  la;  e  a  gente do
sertao,  gente  india,  gente  morena.  Enfim,    nao  uma  visao  de  urn  Pelourinho  marcado,
digamos  assim,  pela  cor,  nos  anos  60.  Eu  nao  vejo  urn  Pelourinho  negro,  eu  vejo  urn
Pelourinho-cidade  do  Salvador,  com  todo  mundo  la  dentro,  e  urn  centro  da  cidade
cumprindo  suas  fun€6es,   quer  dizer,  o  com6rcio,   a  religiao,   nao  uma   religiao  do
Pelourinho,  mas  da  cidade toda.  Volto  as  minhas  mem6rias.  Lembro  da  minha tia,  clue
era Mae de Santo, que morava  na  Rua do  Passo,  ndmero 20, junto daquela casa que se
chama  "das  sete  mortes'',  e  que  morou  la  15  anos  e que sempre  foi  olhadeira.  Na  casa
dela  eu  vi  o  Pelourinho,  o  que  hoje  se  fala  ``o  povo  do  Pelourinho''.   Havia,  sim,  os
trabalhadores   urbanos,   havia  o   pessoal   da   Petrobras,   as   ``mulheres  da  vida'',   os
investigadores de  polfcia,  havia o que  se chamava  na 6poca o pessoal  que era falso ao
seu  corpo,  que os garotos  chamavam  de  Florfpedes e que eram  os  ancestrais dos gays.
Havia as "oncas'', as mulheres que gostavam das outras, que agarravam as outras.  E esse

pessoal todo, muito piedosamente, estava la buscando a salvacao, vendo o futuro, fazendo
alguma  coisa  para  abrir o  caminho.  Nas  festas  de  Omulu  estavam  la  comendo  caruru,
felizes,  como  dizia  minha  mae,  `ensinando  manha  ao jegue'."

UB/RA7AN CAsrRO ARAtJ/O, (Repassando pelo Centro -ou  mem6rias em transito.   In:  Filgueira
Comes,  M.    A.  A.  de  (org).  Pe/o  Pe/6.  Salvador,  EDUFBA,1995.  p.  73-4.  )
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Como  voce  ve  a  questao  das  identidades  culturaiis,  da  valorizacao  da
diversidade, no contexto atual?

Eu  sempre digo aos  meus alunos que para se tornar universal, voce tern que
ser,  antes de tudo,  regional.  Acho  que  urn povo  nao  pode falar de  ``antena

parab6lica"  se  nao  conhece  suas  pr6prias  raizes.  Acredito  muito  em  uma
cultura  de  origem.  Quando  voce  conhece  sua  cidade,  tern  sua  no€ao  de
cidadania,  de  patria,  de  etnia,  voce  trabalha  com  uma  diversidade  muito
mais  ampla.  0  Brasil  e  urn  pars  plural,  temos  influencia  de  muitas  na€6es
distintas.  Acredito que essa discussao seja de  uma  importancia enorme,  por

que 6 a cara do Brasil essa diversidade cultural, mas respeitando cada origem,
cada  cidade,  cada  etnia  local.

Como isso deve estar presente no campo das aries?

N6s tivemos no Brasil, gra€as a  Deus,  a Semana de Arte de 22, com Oswald
de  Andrade,  Monteiro  Lobato,  Anita  Mafalti,  Djanira,  esse  povo  todo  que
balancou  a  cultura  brasileira.  Ou  seja,  come€aram  a  fazer  urn  trabalho  de
raiz.  Eu  sou  seguidora  disso,  com  muito  orgulho.  Quando  voce  vai  para  o
exterior e entra numa galeria contemporanea, parece que as obras sao todas
iguais. Ao meu ver a arte contemporanea,  nao importa que linguagem, voce
tern que olhar e  saber de onde  veio,  embora tenha  uma  leitura  universal.  E
diffcil  criar essa dualidade,  mas tern que existir,  senao fica  igual  a  shopping
center. Eu penso que tudo o que voce faz como cultura, o fato de voce existir,
tern que carregar consigo a sua  regionalidade.

Que airtistas voce considera mais representativos da nossa cultura?

Eu entrei  na Escola de Belas Artes na epoca de Juarez  Parafso, acompanhei  a
vida  dele  como  artista,  como  professor  e  como  diretor.  Considero  ele  urn
artista  perfeito,  trabalha  com  qualquer  tecnica.  Cito  Juarez  como  mestre,
como ser humano, admiro muito a obra dele. A de Sante Scaldaferri tambem,
falando da geracao anos 50. Da minha gera€ao, acho que Maria Adair 6 uma
artista pioneira, foi colega, amiga, companheira de universidade, trabalhamos

juntas  desde  o  Marista,  la  se  vao  30  anos  desde  que  a  gente  comecou  a
ensinar  Educa€ao Artfstica  nas escolas.  Dessa geracao  nova,  eu gosto muito
da obra de Bel  Borba.  Nao s6 da obra em si, gosto dele como artista, pela sua
ligacao  com  a  cidade,  pela  sua  inquietude.  0  artista  tern  que  ser  inquieto,
tern  que  estar o tempo todo  ``quebrando  paredes'',  inquieto  com  sua  vida,
com  sua  cidade,  com  seu  planeta.  Adoro  a  obra  de  Regina  da  Silveira,  me
acho  muito  parecida com  ela,  no  sentido de ser uma educadora e ser uma
artista,  nunca  ter  deixado  uma  coisa  de  lado.  Gosto  muito  de  urn  baiano,
Mestre   Didi,   o   trabalho   dele   6   incrfvel,   muito   enraizado,   forte,
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urn exemplo de conservar a raiz e manter uma  linguagem  universal. Como
a Regina da Silveira, que trabalha com sombras projetadas, voce se ve como

sombra  e  como  luz,  urn  trabalho  muito  atual,

``...para se tornar universal, voce tern

que ser, antes de tudo, regional. Acho
que urn povo nao pode falar de`antena parab6Iica' se nao conhece

suas pr6prias raizes. Acredito mu.Ito
em uma cultura de origem. Quando
voce conhece sua cidade, tern sua
noEao de cidadania, de patria, de

etnia, voce trabalha com uma
diversidade muito mats ampla."

muito   bonito.   A   nfvel   de   mundo,   Louise
Bourgeois, uma francesa que hoje mora em Nova
lorque.  Deixei  de  citar  uma  artista  que  saiu  da
Bahia:  Ana  Mariane.  E  arquiteta,  mora  em  Sao
Paulo, fot6grafa, trabalhou com casas regionais,
fachadas, tern livro publicado, urn trabalho lindo,

que  tambem  fala  de  raiz  e  tern  essa  nocao  de
mundo  diversificado.   Tenho  duas  grandes

paix6es   na  vida,   uma   e   Picasso  -  eu   era
adolescente  quando  ele  morreu,  fiquei  ate  de
luto -que foi urn grande marco na arte mundial,
fez  de  tudo,  abriu  fronteiras  para  todos  n6s;  e
Kandinsky, ele e Klee eram artistas e educadores,

gosto  muito  da  obra  deles,  especialmente  a
atuacao  na  Bauhaus.

Que  pensadores  tern  esses  aspectos  mais
presentes em suas obras?

Eu  tenho  uma  paixao  por  Monteiro  Lobato,  foi  urn  marco  muito  forte  na
literatura.  Darcy  Ribeiro,  Anfsio  Teixeira,  Martins  Gon€alves  -a  Escola  de
Teatro deu  urn salto de qualidade. Outro dia estava  lendo a disserta€ao de
mestrado  da  Professora  de  danca  jussara  Martins,  ela  fez  uma  tese  sobre
Edgard Santos, fiquei apaixonada pela vida dele, pela obra dele.  N6s temos
baianos  muito  bons,  pessoas  que  abriram  caminhos.  A  nfvel  nacional,  eu

gosto  muito  da  Fyga  Ostrower,  ela  tern  uma  obra  fantastica  na  arte  e  na
educacao.  Fiquei  encantada  com  a  obra  de  Regina  Machado,  6  uma
historiadora  que  trabalha  com  resgate  de  contos  infantis,  anda  pelo  Brasil
inteiro buscando can€6es, contos,  narrando em escolas pdblicas,  para tirar
urn pouco a crian€a do computador e fazer conhecer sua origem. Ana Mae
Barbosa,  acho  uma guerreira,  no campo da arte-educa€ao.  Milton  Santos,
estou sempre lendo suas publica€6es, uma pessoa fantastica. A nivel mundial,

gosto  muito  da  obra  de  Merlau-Ponty,  urn trabalho  que eu  sigo  na  minha
linha  de  cria€ao.  Li  muito  Platao  no  doutorado,  fiquei  apaixonada  pelo
alicerce  que  ele  criou  na  Filosofia.  Estou  lendo  Bachelard,  A  Poetica  do
Espaco,  A  Psicanalise do  Fogo,  As Aguas e os  Sonhos,  e vejo como ele  e
atual, fala de questionamentos que n6s estamos vivenciando.  Eu  penso que
arte,  filosofia,  tudo que mexe com  cultura,  nao tern  idade,  e eterno.  Estou
ouvindo  uma  monja  da  virada  do  milenio  passado  que  foi  uma  grande
revolucionaria, Hildegarde Von Bingen, foi poetisa, music6Ioga, brigou com
os  homens,  foi  a  primeira  mulher  a  cantar  em  igreja,  a  gente  tern  e  que
aplaudir.

Quanto a educaE:ao, como voce avalia o papel do ensino na forma€ao da
nossa identidade cultural?

Penso  que  o  educador  tern  que  olhar  o  homem  de  uma  maneira  muito
inteira.  Quando  comecei  a  dar  aulas,  eu  estudava  muito  a  vida  de  Sri
Arobindo,  urn  educador  indiano.  Ele  dizia  que  o  homem  6  urn  complexo
entre ffsico, mental, vital, psfquico e espiritual; que o homem tern que pensar
nesses  cinco  aspectos,  trabalhar  todos  os  potenciais,  para  ser  feliz  como
unidade.  Eu  nao  acredito  em  mudan€as  radicais,  acredito  em  mudancas
inteiras.  Se voce olha  urn  ser em  desenvolvimento e esta preocupado que

98
SBPC Cultural -  Bahia,  bahia, que lugar 6 esse?



ele  se  exercite  fisicamente,  trabalhe  sua  mente,   seja  urn  ser
espiritualizado, trabalhe na energia dele,  no espiritual e no psfquico,
ele  vai  se  tornar  urn  ser  feliz.  Entao  esses  aspectos  tern  que  ser
considerados na educacao em geral. Penso que o papel da educa€ao
e despertar no jovem o seu potencial, tentar abrir caminhos para que
ele encontre a porta certa.  A profissao que ele abrace, que ele tente
ser  inteiro  naquilo.  Eu  me  considero  uma  professora  em  extincao,

porque  trabalho  por  amor.  Aluno  meu  nunca  me  viu  reclamar  de
dinheiro, eu corro atras, vendo quadro, escrevo texto, me viro. Acho

que o  artista tern  que estar  ligado  social  e  politicamente,  nao existe
arte  para  embelezar  casa.  Arte  e  para  falar  de  mudanca,  de
transforma€ao, deixar voce diferente depois de ver uma obra.  Assim
como a educa€ao, ela tern que ter uma acao transformadora. Foi isso

que eu tentei fazer em sala de aula todo o tempo: deixar meus alunos
inquietos.

Faleumpoucomaissobreasuaarte,como6esseprocessodecriapao?

Cada momento que eu mostro meu trabalho 6 uma surpresa, por que
eu  nao  sou  a  mesma,  eu  ja  mudei.  Tecnicamente,  eu  pesquiso

pigmentos, terras, fibras, corantes, desse material  eu  faco a tinta e o
tear.  Trabalho  com  minhas  rafzes,  literalmente.  0  nome  da  minha
tese  e  Cantos,  Contos  e  Contas.   Ent5o  eu  trabalho  com  cantos,

pequenos lugarezinhos que vou encontrando pelo mundo, a cancao
que vein desses lugares; trabalho com contos, coisas que me contain,
hist6rias  de  vida,  crio  contos  tamb6m;  e  trabalho  com  contas,
mi€angas,  ligadas aos  nossos orixas, que vieram  da Africa, tern toda
uma hist6ria. Quando eu  comecei  a trabalhar em  Sao Paulo,  ficava
observando a cidade.  Se eu  olho  urn predio todo apagado,  sei  que
ele esta de janelinhas fechadas, mas eu, como artista, posso acender
a janela que eu  quiser.  0  meu  trabalho atual  tern pequenas janelas
de metal que voce pode abrir e penetrar no desconhecido. Eu trabalho
com o meu dia, com as minhas necessidades de ser humano, cidada
brasileira,  soteropolitana,  branca,  professora...  por  que  arte  e  vida
sao  inseparaveis.  Quando  fui  expor  meu  trabalho  ano  passado,  eu

queria uma senzala que encontrei  em Sao  Paulo,  s6 que as paredes
estavam  todas  cobertas  de  cimento.  Pedi  autoriza€ao  do  museu,
chamei operarios, trabalhei  urn ano, todo final de semana, e escavei
as paredes.  Quando eu  vim  para a  Bahia,  fiz  uma  instala€ao com  o

que  eu  tirei  das  paredes,  urn  monte  de  entulho  coberto  de  rosas
brancas,  para  purificar.  Eu  tinha  acabado  de  perder  duas  amigas,
uma  e  Maristela,  aquela  jornalista  que  foi  .assassinada.   Isso  me
incomodava  muito,  eu  tinha  que  fazer  algo.  Entao  quando  montei
essa  exposi€ao  aqui,  pedi  a  Ana  Paula  Bouzas  que  fizesse  uma

performance.  Queria  que  ela  falasse  da  vida  e  da  violencia  que  a
mulher sofre nas grandes cidades.  Usei  muitos cubos brancos, como
se fossem cidades fechadas. Ana Paula fez uma performance no cubo,
simbolizando essa fragilidade de todos n6s, do ser humano que esta
vivo  e  vai  ao  encontro  da  morte,  entao  ela  se  despe  de  tudo,  se
entrega como num sonho. Como se ela se libertasse da dor e pudesse,
enfim,  descansar.  0  artista  tern  que falar disso,  tern  que  fazer com

que  as  pessoas que visitam  urn  museu  chorem,  sintam,  saiam  de  la
falando,  saiam  diferentes,  para que elas  possam  fazer algo tamb6m.
E essa a acao transformadora da arte em que eu  acredito.
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E possivel falar em identidade cultural?  E, em caso positivo, que
identidade seria essa?

E  possfvel  falar  em   identidade,  acho  eu,   mas  se  voce  pensa
identidade como constru€ao.  Voce tern uma  constru€ao  inclusive
do  que  6  a  Bahia,  do  que  6  a  baianidade.   E  tambem  tern  uma
construcao  acerca  do  que  seja  o  Estado  mais  negro  ou  a  cidade
mais  negra  das  Americas,   porque  se  f6ssemos  comparar,   por
exemplo, com cidades mesmo de pequeno porte que se situam ao
longo   da   costa   do   pacffico,   cidadezinhas    no    Equador,

principalmente,  voce tern  uma  populac5o  maior do  que  80°/o  de
negros  e  mesti€os.  Portanto,  ha  uma  imagem  sobre  a  Bahia  que  a
Bahia  alimenta,  se  realimenta  e  dirige,  nao  s6  para  urn  pt]blico
externo,  de  uma  identidade  cultural  forte  negra,  mas  tamb6m  de
uma  Bahia que faz  dessa  identidade  urn canal  de  negocia€ao,  de
afirma€ao,  seja  no  ambito  brasileiro  ou  fora  do  Brasil.  Ou  seja,
aquela  cidadezinha  -e  sao varias-que tern  mais do  que  90°/o  de

popula€ao negra e completamente suplantada pela imagem de uma
Bahia que 6 80% negra, por conta de toda a tradi€ao de uma cultura

que  se  quer  sempre  tradicional,  mesmo  incorporando  elementos
mais  modernos ou  p6s-modernos.

Fale urn pouco sobre o Programa A Cor da Bah.Ia.

Esse  programa  surgiu  em   1993  e  a  preocupacao  foi  criar  urn

programa nao s6 de apoio a pesquisa,  mas com a preocupacao da
forma€ao  de  alunos  que  sao,  no  ambito  dessa  desigualdade,
inclusive  dentro  da  universidade,  os  mais  exclufdos.   De  1993  a
1995,  n6s  direcionamos  as  pesquisas  para  as  desigualdades  entre
brancos e negros no mercado de trabalho. A pesquisa era de cunho

quantitativo,  mas tamb6m  qualitativo,  e  a  preocupa€ao era tentar
entender como a popula€ao branca, que representa 20°/o do Estado,
da  capital,  (e a  populacao  negra e mestica,  80%)  se comporta  no
mercado  de  trabalho,  dos  setores  mais  informais  aos  setores  de
chefia,  por  exemplo,  em  grandes  empresas.   De  1995  a  1997,  a
tendencia foi tentar entender como essas desigualdades aconteciam
no  ambito  da  educa€ao  formal  e  de  uma  educacao  alternativa,
com essas experiencias que o final dos anos 80 comecam a mostrar
de termos alternativas pedag6gicas ao ensino formal,  oficial.  E af a

gente chegou a pesquisa, que era tentar mapear, nas universidades,
tomando em primeiro lugar a UFBA, como a que havia distribuicao

por  cursos,  por  area  e  tambem  por  genero,  como  e  que  essa
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populacao negra que entra se distribui, porque ate entao nao havia
nenhuma  informacao,  nem  nas  Universidades,  nem  no  Governo
Federal,  ou  seja,   nenhuma   instancia  sabia  o  percentual  desses
contingentes  populacionais  no  ambito  das  Universidades.  Havia
muito chut6metro, entao se falava: ``os negros sao 30/o da populacao
universitaria".  Quando  a  gente  aplicou  a  pesquisa  aqui  na  UFBA,

que depois alargamos para mais 4 universidades, o resultado 6 que
ha uma distribuicao desigual,  mas, a depender de que cursos voce
visualiza, essa presenca pode ser mais fnfima ou mais representativa.
Se  voce  pega  Comunicagao,  ou  Direito,  ou  Medicina,  ou  cursos
como  as  Licenciaturas,  voce ve  uma desigualdade  na entrada.  E  a

partir  dessa  pesquisa  da   UFBA,  em   1997,   n6s  fizemos  uma
comparacao com os alunos que ingressaram  no primeiro semestre
de 2000 na Universidade Federal do Parana, Federal do Maranhao,
Federal  do  Rio  de  janeiro  e  UNB,  na  tentativa  de  compreender
como   se   dava   essa   desigualdade   no   ingresso   nas   cinco
Universidades   Federais   (incluindo  a   nossa)   consideradas  de

prestigio,  verificando  se  havia  uma  certa  mobilidade  em  alguns
cursos, ou  mesmo como  isso podia ser observado em  Estados cuja

populacao  negra  e  maioria  ou  Estados  cuja  populacao  negra  e
minoria,  como  no  caso  do  Parana,  ou  em  menor escala  o  Rio  de
janeiro,  com  menos de 50°/o da populacao  negra ou  mestica.  Essa
pesquisa a gente fechou,  esta  sendo  lancado  mais  urn volume  no
segundo semestre.  Nesse momento eu estou  interessado em tentar
entendercomoessapopulacaonegracomecaaaparecernosjornais
no  seculo  XX,  entao  estou  fazendo  uma  pesquisa  bastante
interessante, fazendo urn levantamento de todos os jornais editados
em   Salvador  a   partir  de   1900.   Ha   uma   maio~r
diversidade    do    ndmero    de   jornais,    e    6
impressionante  como  Salvador,  hoje  reduzida
a  3  jornais, tern,  em  1900,  mais de  10 jornais
bastante  significativos  em  termos  da  forma
como constr6em a notfcia. Entao a gente esta
fazendo  uma  esp6cie  de   inventario  de
fontes, de 1900 a 2000, com o que aparece
sobre  essa  popula€ao,   desde  crfticas  ou
repressao a  manifestac6es como o candomble,
a  capoeira,  etc,  a  pr6pria  linguagem.  A  nossa
homepage (www.ufba.br/~acordaba) tern varias  informac6es nao
s6  sobre  as  nossas  publica€6es,  mas  tamb6m  sobre  cursos  de
extensao que a gente tern dado para urn pdblico que nao seja da
UFBA.

Que  relafao se  pode fazer entre a Academia  e a  identidade
cultural? Que contribuiF6es ela pode oferecer nesse sentido?

Eu acho que a Academia pode dar uma contribuicao tentando
argumentar que nao estamos perante algo que seja ``o real'',
ou  ``o mais objetivo possfvel", ou  seja, caindo no-discurso,

que e o discurso facil,  do  reforco da tradicao,  do  reforco
de  que  ha  uma  identidade  baiana.  Mas  que  identidade
baiana? Se e urn Estado majoritariamente negro,
voce  nao  pode  pensar  somente  numa  Bahia
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Estado  em  que  determinadas  manifestac6es,  como
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candomble  ou  capoeira,   sejam  mais  representativas.   Existem
dezenas de grupos de pagode, por exemplo, na periferia, produzidos

por justamente  essa  parcela  da  populacao,  que  e  a  maioria.  Nao
s6 de pagode, mas de rap, e por af a gente vai elencar uma s6rie de

manifestac6es,   o   que   responde   a   uma

``A Academia pode dar uma

contribuigao tentando argumentar
que nao estamos perante algo que

seja `o real' ou `o mais objetivo
possivel'; ou seja, caindo no

discurso, que 6 o discurso facil, do
reforgo da tradigao, do reforFo de

que h6 uma identidade baiana.
Mas que identidade baiana?  ``

diversidade  interna  a  esse  Estado,  que  nao  6
homogeneo. 0 problema e que, para construir
a   identidade,  os  grupos  ou   as  sociedades
apelam muito para o recurso da tradicao, como
se fosse o que da mais  legitimidade.  0  Estado
refor€a  isso  aqui   na  Bahia,  a  partir  dos  anos
60,  mais  enfaticamente  nos  anos  70,  quando
ha  polftica  de  desenvolvimento  e  politica  de
turismo,  fomentada  pelo  Estado.   Entao,  sem
davida,  6  importante a  reflexao da Academia,
no  ambito  da  Universidade,  mas  eu  acredito

que todo cuidado na reflexao deve ser mantido,
para  n5o ficarmos  reproduzindo,  na  verdade,
concep€6es  que  sao  ideol6gicas,  seja  de  que
lado  vier.

E a  cultura  negrai  e  a  diversidade  estao  hem
representadas, por exemplo, na midia?

Nao,  se  voce observa o que a  mfdia divulga.  Quer dizer..  de que
mfdia  a  gente  esta falando?  Se  e  o canal  de televisao,  o  canal  de
televisao chamado  Record  nao  reproduz essa  cultura  negra como
a TV  Bahia,  no tocante,  por exemplo,  a candomble,  posto que  as
imagens de candomble para os adeptos da  Universal  do  Reino de
Deus,  que  dominam  a  Record,  sao  ``demonizadas".  De que  parte
da mfdia a gente esta falando? Porque a gente esta falando de uma
mfdia que e mais hegem6nica do que outras.  A TVE vai  no mesmo
caminho -estou pensando s6 em termos de emissoras de televisao.
0 que  a  mfdia  reproduz  6  uma  ideia  hegem6nica construfda  nao
s6  no  ambito  da  pr6pria  midia  mas  numa  profunda  associacao
com  imagens veiculadas  ha  mais de  30  anos,  por governos,  elites

politicas, elites econ6micas,  intelectuais, e af a gente pode colocar
de jorge  Amado  ate joao  Ubaldo  Ribeiro,  e  outros  intelectuais  no
ambito da Academia e da Universidade Federal da Bahia, e tambem
desses  fcones  da  MPB,  de  Dorival  Caymmi  ate  Daniela  Mercury,
se voce quiser  puxar  para  os  dltimos quinze  anos.

0 que acaba revertendo na reconstrufao dessa .Identidade...

Com certeza,  porque essa identidade nao e estatica,  nao a im6vel,
nao e  imutavel.  Ela vai  sendo remodelada, a depender do  lugar de

quem esta produzindo o discurso sobre ela.  Fala-se em  identidade
nag6.  Essa  e  mais  uma  prova  de  como  determinada  nacao  do
candomble foi  eleita  como a  mais  legftima,  a traducao do terreiro
do  Gantois,  a  traducao  do  que  6  o  terreiro  do  Engenho  Velho
chamado  Casa  Branca.  Eu  acredito  tambem  que  cada  vez  mais,
com  a  politizacao  ocorrida  nos  tlltimos  quinze,  vinte  anos,   no
maximo,  ha  urn  embate  dessas  imagens,  mas,  de  algum  modo  as

pessoas  reproduzem  discursos que sao  pr6ximos,  o que  nao quer
dizer que  sejam  os  mesmos discursos.
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Que trabalhos academicos voce citaria nessa linhal de interesse?

Produzido  aqui,   a  gente  tern  urn  livro  chamado  ``Ritmos  em
Transito'', que foi uma tentativa de entender a mdsica baiana, numa
reflexao  da  antropologia  e  da  sociologia,  que  ate  entao  nao  se
tinha. Produz-se muito pouco em termos de reflexao sobre mdsica,

quer dizer, se produz muita mdsica no Estado, mas se reflete muito
pouco,  pouco foi  pesquisado.  Ha uma producao consideravel  nos
dltimos  dez  anos,  que  passa  nao  s6  pela  Faculdade  de  Filosofia,
mas  tamb6m  pela  Faculdade  de  Comunicacao  e  pela  Escola  de
Mtlsica.  Ent5o  a  observa€ao  que  a gente fazia  era  perguntar:  que
mtlsica  baiana 6 essa?  Que  mdsica  negra?  Porque tanto o  pagode

quanto  a  mt]sica  produzida  pelos  crentes,  com  seus  reggaes  do
Senhor, que nao sao os reggaes do Adao Negro ou de Edson Comes,

podem ser enquadrados como mdsica negra.  Nao se pode reduzir
a  mdsica  negra  somente  a  uma  vertente  do  axe,  ou  pensar que  a
mdsica negra 6 candombl6, ou que a mtlsica negra 6 s6 reggae, ou
s6 samba.  Pensar isso e fazer da cultura urn molde tao rfgido que a

gente nao percebe que tudo esta sendo construfdo. As sociedades
avan€am  nesse  sentido,  se 6  que elas  avan€am  (risos).

Em  termos  artisticos,  que  grupos ou  artistas  voce  consideraria
representativos da identidade baiana, atualmente?

Como eu disse, para mim essa identidade n5o 6 nada imutavel.  Na
representacao  do  que  seja  essa  identidade  cultural  baiana,  pode

passar  de  Riachao  a  Adao  Negro,  ou  da  mdsica  no  interior  do
Candombl6,  ou  mesmo  o  rap  la  da  periferia,  ou  o  pagode  de
Pernambu6s,   ou   seja,   voce  tern   uma  diversidade  bastante
significativa.
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Beto  Hoisel
lmpaciente pela demora em ser atendido, o Ministro Helzimar Boss

aceitou a revista que a recepcionista loura lhe Ofereceu e que acabara de
chegarpe/o fax. ``6tima. Urn pau de mulher! Ah, essas americanas...'' Era
intolerdvel que isto acontecesse num pals que tradicionalmente tinha todo
respeito  pelo tempo do cidadao.  E, com  major razao ainda, quando  se
tratava do representante oficial de urn pa(s amigo, que trazia uma proposta
de  6bvio  interesse  da  Uniao  Estados  Unidos-Canada,  uma  promo€ao
cultural  das mais oportunas,  conforme a pr6pria  Presidente Lizzie havia
declarado  em  sua  visita  ao  Brasil,  no  Carnaval  passado.  "Del'ic.iaL,  a
fragilidade da calcinha dessa garota.  E que perfei€ao de gldteos!"

*

ZAPPING 0N MAG   -July/13/2037 -WHAT's NEw oN THE SroT.
``Teria saido o release?"

`'AS  LOURAS  ESTAO  EM  ALTA  OUTRA  VEZ'',  ANUNCIA  UM  PORTA-VOZ  DO  MONS

VENERIS  PARADISE,  DE  ATLANTA,  0  MAIOR  CAMPUS  DE  RECREACAO  SEXUAL  DO  MUNDO.
"DEPOIS  DE  QUASE  DEZ  ANOS  DE  DECIDIDA  PREFERENCIA  PEIAS  MORENAS E  RUIVAS,  PARECE
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QUE  0  MITO  DA  DEUSA  LOURA  RECONQulsTOU  SEU  ANTIGO  PRESTiGIO'',  DISSE.   '`A  PROCURA  PELOS  CLONES  DE  LOURAS  CLASSICAS,  COMO

MARILYN   MONROE   E   KIM   NOVAK  TEM  SUPERADO  AS   ENCOMENDAS  DE  MODELOS  ^TUAIS,   COMO   BABY  CHERRY   E   LOUISE   DERRIERE.   A

Bloc;ENETIC  LADIES  |A  RECEBE  MAIS  DE  200  PEDIDOS  DE  MARILyN  MONROES  E   120  DE  BABY  CHERRIES  POR  MES,  NAO  S6  DE  CENTROS  DE

LAZER  SEXUAL  COMO  TAMBEM  DE  CONSUMIDORES  PARTICULARES."   E  ACRESCENTOU  QUE  UM  F'RiNCIPE  SAUDITA,   QUE  SE  IDENTIFICOU  COMO

SHEIK   HAZzyN,   ADQUIRIU   QUINZE   MARILYNS   DE   ULTIMA  GERACAO,   A  UM  CUSTO   DE   850  MIL   D6LARES  CADA.   ''SAO  PARA  PRESENTEAR

AMIGOS"  FOI  0  QUE  DECLAROU.
''Esta 6 boa" -erfuus.iasmou-se Boss -''Tenho que arrumar urn jeito de dar urn pulinho em Atlanta,  antes de

voltar  para  Bras(Iia''.
A MCDONEWELL ANUNCIA QUE  UMA VARIEDADE  DO FITOPLj6\NCTON  TRANSGENICO  RESISTENTE  AO  ULTRAVIOLETA  ESTA SENDO TESTADA

PARA  AGUA  SALGADA,  E  QUE  0  REPEIXAMENTO  DO  MEDITERRANEO  PODE-SE  TORNAR  UMA  REALIDADE  NOS  PR6XIMOS  ANOS.  "0  SUCESSO  DO

PEIXAMENTO DO  LAC;O CONGO COM PLANCTON  E ALEVINOS RESISTENTES NAO SERA UMA EXPERIENCIA ISOLADA'',  DECLAROU  NELSON  MCBILLy,

DO DEPARTAMENTO  DE  PESQUISAS  DA MCDONEWELL.  "E |A PODEMOS PENSAR  NA  RECUPERACAO DOS CX:EANOS,  0 QUE PODERA OCORRER ATE

2050'',  ACRESCENTOU.
``Quem quiser que acredite", r.iu o M.in.istTo.

0  PRESIDENTE  JEAN-IOU   LAPIN  PRETENDE  APELAR  A  CIRR  PARA  INTERVIR  NO  PROBLEMA  DOS  REFUGIADOS.   ``JA  CEDEMOS  QUASE  A

METADE  DO  TERRIT6RIO  FRANCES  E  ELES  CONTINUAM  CHEGANDO.   VivERES  E  MEDICAMENTOS  ESGOTAM-SE   EM  DEZ  DIAS  E  NAO  TEMOS  MAIS

OURO  NEM  OBRAS  DE  ARTE  SUFICIENTES  PARA  PAGAR  NOVOS  PEDIDOS''.  0  PRESIDENTE  FRANCES  DISSE  QUE  IRA  A  WASHINGTON  NA  PRC)XIMA

QUINTA-FEIRA,   16,   EXPOR  A  PRESIDENTE   LIZZIE  A  SITUACAO  DRAMATICA  DOS  REFUGIADOS.   "NAO  QUEREMOS  TER  0  MESMO  DESTINO  DA

ESPANHA'',  DECLAROU  IRRITADO  EM  ENTREVISTA  NA  RTF,  HOJE  PELA  MANHA.
''Ah,  aqui est6!"

Helzimar Boss, Ministro da Cultura e Fuzarca do governo brasileiro, estara hoje em Washington apresentando
o Projeto de Carnavaliza€ao Urbana, desenvolvido e testado em seu pars. A Presidente Lizzie Powers, quando em
visita  ao  Brasil,  em  fevereiro  passado,  declarou-se  favoravel  a  implanta€5o  de  urn  programa  equivalente  para  as
maiores cidades da  UEUC,  visando  ampliar as opc6es de  lazer ativo  para  os americanos e  americanas de  renda
media, hoje abatidos pelas notfcias diarias sobre as condi€6es adversas que o planeta vein atravessando. Sao faixas
de renda que nao tom acesso aos centros de recrea€ao er6tica, em face do seu elevado Gusto...

*

Ministro,  por favor. A Secretaria o espera.
"F/.na/menfe", suspirou, mirando a esplendorosa bunda da recepcionista, que sobrava da calcinha de renda cor

de vinho, enquanto ela gentilmente abria a porta do suntuoso gabinete.
Caro Dr.  Boss, peso-Ihe mil desculpas pela desagrad6vel espera, mas nao pude evitar.
Nao foi desagrad6vel, Ms Happynitz; eu compreendo perfeitamente qLie no seu nivel de responsabilidades...
Devo dizer que esta  pequena espera deveu-se a urn telefonema da Presidente Lizzie,  precisamente sobre os

entendimentos que .Irem`)s manter agora. E acrescento que as novidades s5o boas. Muito boas.
"Mu/.fo boa 6 voc.a" -pensou  Helzimar Boss, contendo-se para nao verbalizar o que pensava -"Quem sabe,

urn convitezinho para jantar, depois do expediente... urn pulinho ate Atlanta..." -mas logo se deu cor\ta de clue esfa
era uma fantasia improvavel de concretizar, enquanto encarava firme os peitos da Secretaria, que pareciam ignorar
a  lei  da gravidade.

6timo, Ms Happynitz.  E posso saber do que se trata?
Claro que sim, meu querido. Mas antes vamos ver sua apresenta€ao, ok?
``Meu querido, nao e? Eu que caia nessa... assedio sexual, desrespeito a autoridade, tentativa de agressao e,  no

mfnimo, fianca de urn milhao de d6lares. A16m de urn escandalo diplomatico internacional,  ho, ho,  ho!  Se fosse eu
a chama-la assim ja estaria em cana. `E preciso respeitar os costumes do pafs', e uma das recomendac6es preliminares
do ltamaraty. E aqui as mulheres mandam. Mas eu ainda pego essa gatona num bloco de carnaval... ali na Broadway...
na Washington  Square..."

Secretaria,  em  linhas  gerais  voce ja  conhece  nosso  Projeto de  Carnavalizacao  Urbana,  nao  e?  Eu  trouxe  as
imagens que melhor ilustram a tecnologia brasi leira para desenvolver a satisfa€ao popular numa epoca extremamente
adversa,  como esta que atravessamos.  No  Brasil, o Carnaval  6 uma  instituicao secular,  mas que s6 se desenvolveu

plenamente  ha  cerca  de  oito  anos,  depois  da  Revolucao  Salvadora.  Durante  a  ditadura,  o  arbitrio  dos  religiosos
quase sufocou esta manifestac5o cultural tfpica do nosso povo, que hoje vein se disseminando por todo o mundo
para amenizar o descontentamento das massas.

Muito bern, Ministro. Mas nao falemos da conjuntura mundial, e sim do que pode ser feito para trazer alegria
e felicidade para todos.  Isto 6 a  Bahia?

Nao,  Secretaria,  e  Recife.  Que acha?
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Extraordinario!  Eu ja conhecia pela televisao,  mas estas  imagens sao bern mais  impressionantes.  No pr6ximo
Carnaval  quero  ir pessoalmente.  Mas...  nas  imagens que eu  conhecia  havia  mais afro-americanos...

Veja!  Af esta a  Bahia.  A presen€a da cultura afro e ali  bern mais  nitida,  nao acha?

Sim,  que  beleza!  Eu,  pessoalmente,  tenho  uma  particular admiracao  por essa etnia  e  acho que ainda temos
muito o que fazer no sentido de enfatizar seus melhores valores,  aqui  na  UEUC.  0lhe s6!  Que  lindo exemplar de
macho afro!  Estas manifestac6es de rua ocorrem o ano todo,  Ministro?

Ainda nao, Ms Happynitz; somente na primavera e no verso. Mas, como no norte do Brasil o inverno pode ser

quase tao quente como o verso, e nosso prop6sito ampliar a temporada para o ano todo.

E  a  nudez,  complementada por esses aderecos de fantasia, e sempre uma constante?  Como se protegem do
ultravioleta?

Born, o Brasil 6 hoje o maior consumidor mundial de  Bronzetone.  E todos usam vidros de contato para UV.

Esta prote€ao 6 segura? Assim, todos nus,  nessas ruas sem toldo...

Na verdade, a prote€ao nao chega a ser rigorosa; mas em meu pars poucos se importam com a longevidade.
Voce sabe que uma das caracterfsticas do brazilian-way-of-life 6 o  lema "Queime a vela pelos dois  lados'',  nao e?

Nao conhecia esta expressao.  Sao todos bissexuais? Aqui  tambem...

Sim,  Secretaria, tambem  isto.  Mas o que a frase quer dizer e "Viva pouco,  mas viva  intensamente'',  entende?

Sim,  sim,  percebo.  Mas  diga-me:  como  6  a  proposta  brasileira  para  a  UEUC?  Quais  seriam  as  etapas  de
transferencia  de tecnologia?

Born,  esta  tudo  detalhado  no  disquinho  e  resumido  no  ONE  PAGE  REpoRT.  Em  ljnhas  gerais,  a  nossa  proposta
contempla a implantacao de uma montadora de trios-el6tricos, em Detroit, a prestacao de servicos de consultoria e
treinamento  para  as escolas  de samba e  afox6s  das  principais  cidades  americanas,  no  contexto de  urn  intensivo
intercambio  cultural  com  as  instituic6es  carnavalescas  do  Brasil,  al6m  de estagios  para treinamento em  Salvador,
Porto Seguro e Rio.  Ha muitos outros itens.  Esta tudo aqui,  inclusive a nossa minuta de urn Tratado Binacional, que
confem clausulas sobre a amortiza€ao da nossa dfvida etc.

Devo dizer qiie, no telefonema de minutos atras, a Presidente deu-me instru€6es expressas para fechar todos os
entendimentos e encaminhar esta proposta do Brasil em  regime de urgencia. Vamos examinar com carinho toda a
documentacao e, se nao houver problemas, poderemos marcar a assinatura do Tratado para o pr6ximo mss, aqui em
Washington.

Este e urn ponto que o Presidente Ologun quer submeter a apreciacao do governo americano.  Para o nosso

povo,  sera muito significativo que a assinatura do Tratado seja  no Brasil, e nao em Washington.

Posso submeter esta proposta a Presidente Lizzie e nao creio que ela se oponha.

Excelente, Ms Happynitz. A nossa sugestao 6 que a assinatura seja em Brasilia, em cima de urn trio-el6trico, no

pr6ximo dia 7 de setembro, que marca a abertura da temporada de Carnaval, em nosso pars.

Quero  estar  la,  Dr.  Boss.  Mas  depois  pretendo  ir a  Bahia...  para  me  entrosar  melhor  com  as  maravilhas  da
cultura afro,  ok?

Perfeitamente,  Secretaria.   E  me  proponho  a  ser  seu  cicerone  particular,  quando  estivermos  livres  dos
compromissos  oficiais.

Ao sair do gabinete da Secretaria, a recepcionista loura foi ate o elevador privativo, acompanhando o Ministro.

Que ficou  muitfssimo assustado quando ela, discretamente,  se aproximou  e segurou-lhe firmemente as par[es,  por
sobre a cal€a, dizendo num sussurro ao p6 do ouvido:  "Adoro brast./ei`ros, gafao". Com o coracao aos pulos,  Boss
desceu ate o t6rreo, torcendo para que, ao sair, nenhum seguran€a notasse sua ostensiva ere€ao.

BETo HolsEL e  baiano,  arquiteto e escritor.  Em  1998,  a  Editora  Palas  Athena,  de  Sao  Paulo,

publicouseusc/.ence//'cf/`onAnaisdeumSimp6siolmaginirio-entretenimentoparacientistas,
onde sugere uma nova base epistemol6gica para a ciencia do s6culo 21.

0 trecho acima 6 recortado do romance in6dito Dokt Bar Att6n.
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Na  sua  opiniao,  quail  a  importancia  de  uma  discussao  sobre
identidade cultural, na Bahia e no Brasil, hoje em dia?

Do ponto de vista desta reflexao cultural que antecede o Congresso
da SBPC na Bahia e que esta sendo articulado pela UFBA, considero
muito proffcua a discussao da  identidade cultural  hoje. Trata-se de
uma  revisao  crftica  da  nossa  mem6ria,  da  nossa  constitui€ao
hist6rica, focalizando, dentro desta proposta,  a questao da Bahia -
o que 6 a Bahia? -e da Cidade do Salvador -que lugar e este? Local
de  entrecruzamentos,  de  mdltiplas  etnias,  de  elementos  culturais
distintos que agora suscitam  uma reavalia€ao,  uma revaloracao; a
Bahia   e  este   lugar  de   rafzes  ancestrais   muito   propfcio   ao

questionamento  de  configurac6es  identitarias.
Na  versao  de  uma  hist6ria  do  Brasil  que  se  inicia  em  1500  e  se

propaga ate o final  do s6culol 9, ou ate  mesmo no final  do s6culo
20,  a  Bahia  e  uma  esp6cie  de  matriz  do  Brasil,  nao  apenas  no
sentido de ter sido  a terra-mater do  Brasil,  o  local  onde chegaram
os  portugueses,  onde  comecou  a  se  constituir  uma  determinada
hist6ria  -  que  n6s  conhecemos  tal  como  nos  foi  contada  -  como
tamb6m  no  sentido  de  ser  a  matriz  da  nossa  primeira  identidade

pela  superposi€ao  de  ragas,  etnias  e  culturas,  desde  o  infcio  da
colonizacao.  Em outras  regi6es do  Brasil  tambem se encontra essa
superposicao de nacionalidades, de culturas, de lfnguas, formando
outras complexas matrizes que comp6em o vasto mosaico chamado
Brasil; mas ali o processo foi mais recente, urn produto da imigracao
europ6ia e asiatica. A matriz cultural  da  Bahia e mais antiga,  mais
diversificada  e  mais  heterogenea:  o  fndio,  o  portugues  e  o  negro
mesclam-se desde o seculo 16,  produzindo urn amplo espectro de
mulatos, caboclos e cafusos que podem ser considerados o estrato
mais    ancestral    da    nossa    composi€ao    6tnica.    N6s    hoje
reinterpretamos essa hist6ria e, reinterpretando-a, revemos tamb6m
nosso  processo  identitario:  que  dialogos  e  que  recalques  foram
registrados,   que  elementos  foram   trazidos   a   cena  de   uma
determinada  historiografia  e  que  aspectos  foram   recalcados,
relegados,  neste  mesmo  cenario.  Hoje,  pensar  "Bahia,  Bahia,  que
lugar 6 este?"  6  uma  possibilidade de  rever essas  marcas do  nosso

processo   hist6rico,   que   aqui,   na   Bahia,   cheia  de  conflitos   e
entrecruzamentos,  sao  muito fortes.

Na area de Letras daqui, de que formas as quest6es culturais, num
sentido amplo, estao presentes?

0  principal  objeto  de  investigacao  no  lnstituto  de  Letras,  o  que
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aqui se ensina nos diversos cursos ou o que aqui se pesquisa atraves
dos diversos projetos, 6 a  lfngua, a linguagem.  i neste componente
social  -a  linguagem -que as marcas culturais se fazem  presentes e
6 onde a hist6ria de urn povo se constitui e se manifesta. N6s lidamos
com  as  representac6es  simb6licas.  Uma  das  formas  de  lidar com
isso  e  atrav6s  da   lfngua  -a   lingua  portuguesa  -  procurando
compreender  a  diversidade  lingufstica  no  Brasil  e  na  Bahia.
0  lnstituto  de  Letras  esta  coordenando  a  elaboracao  do  Atlas
LingLlfstico  do  Brasil  -ALIB  -,  amplo  projeto,  do  qual  participam
varias un iversidades brasi lei ras, cujo objetivo e fazer o mapeamento
dessa  diversidade  lingLifstica.  Mas,  para  estudar  a  diversidade  do

portugues  no  Brasil,  6  necessario  confronts-lo  com  a  diversidade
do portugues de Portugal e de outras regi6es: as mudancas ocorridas
durante  o  processo  de  constitui€ao  lingufstica  dizem  tamb6m  de
uma  constru€ao  hist6rica,  social  e  cultural  de  urn  povo,  de  uma
na€ao.  Uma  reconstrucao  hist6rica  da  lfngua  portuguesa,  como  a

que  e  realizada  por  urn  grupo  de  pesquisadores  do  lnstituto  de
Letras, revela quest6es importantes sobre esta problematica. Temos
desenvolvido programas conjuntos com universidades portuguesas
e outros centros do mundo lus6fono. Temos urn projeto de pesquisa

que estuda  as  interrelac6es  culturais com  a  Galfcia,  mapeando  as
palavras galegas  registradas  no cenario de Salvador,  em  nomes de
pessoas,  ruas,  casas  comerciais,  etc.  Mas  temos  tamb6m  estudos
sobre a interacao com as lfnguas africanas e sua contribui€ao s6cio-
hist6rica   para  o   portugues  falado   no   Brasil.Tudo   isso  6   uma

possibilidade  de  compreendermos  determinados  transitos  e
migra€6es, responsaveis pela formacao de nossa identidade cultural.
Mas  tudo  isso  pode  ser  observado  tamb6m  atraves  da  literatura,

que 6 uma outra via de estudo e compreensao da I inguagem. Temos
grupos  de  pesquisa  que  trabalham  com  a  questao  da  identidade
cultural e as reconstruc6es imaginarias. Grupos que trabalham com

quest6es de genero, investigando a presenca da mulher na literatura
e  na  cultura  da  Bahia.  Temos  pesquisas  sobre  a  permanencia  e  a
ruptura  de tradi€6es  orais  e  populares  no  nosso  contexto.  Atrav6s
dessas  representac6es,  focalizadas  atrav6s  da  linguagem  literaria,

podemos  perceber  a  circulacao  de  valores  sociais,  localizar focos
de  resistencia  cultural,  de  conflitos  e  de  dialogos  entre  ragas  e
tradic6es.  Todas  essas  quest6es  podem  ser  pensadas  a  partir  da
lfngua  e  da  literatura.  0  que  a  Bahia  tern  de tao  especffico?  Com
relacao a  lfngua, por exemplo, que caracterfsticas sao mais
fortes,  o  que  demonstra  essa  impossibilidade  de  se
falar em  uma dnica cultura?A diversidade cultural
esta  visfvel  em   nossa  lfngua:  em  seus  ritmos,
estruturas   sintaticas,   vocabulario  etc.   Na
Bahia,  especificamente,  a  lfngua  aparece
mesclada   com   o    lexico   africano,

principalmente  o  ioruba,  que  nao  se
estendeu  ao  resto  do  Brasil,  de  urn
modo geral. Sao palavras associadas
a  uma  imagem  muito  marcada da
Bahia  e  que  estao  presentes  em
rituais religiosos de comunidades
afro-baianas, na nossa culinaria,
na      mdsica      de      Caymmi,
transbordando para Caetano, Gi I
e  exemplos  mais  recentes  da
mtisica   popular.   Esta   e   uma
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referencia  ao  que tern  sido  considerado  como  baianidade,  como
algo  singular  em  rela€ao  ao  resto  do  Brasil.  Entretanto,  do  ponto
de   vista   de   uma   descricao   estritamente   lingufstica,   esta
especificidade ainda esta  sendo estudada.

A diversidade cultural est6 visivel
em nossa lingua: em seus ritmos,
estruturais  sint6ticas,  vocabul6rio
etc.  Na Bahia, especif.Icamente, a
lingua aparece mesclada com o

16xico africano,  principalmente o
ioruba, que nao se estendeu ao

resto do Brasil, de urn modo
geral.,,

I.odemos perceber exemplos dessa diversidade
na nossa produ€ao artistica? Em que autores,
artistas, grupos, ela se faz presente?

Percebe-se isto, com nitidez, na literatura. Para
cada texto pode ser feito urn estudo especffico.
Joao  Ubaldo  Ribeiro,  por exemplo, em Viva o
povo  brasileiro,  fornece  uma  visao  anarquica
da  nossa cultura,  uma  recria€ao  satfrica  dessa
multiplicidade  que  se  sustenta  atrav6s  dos
variados falares, que recuperam o que poderia
ter sido efetivamente  uma  linguagem  viva em
outras  epocas  da  nossa  hist6ria.  Viva  o  povo
brasileiro   percorre   diversos   epis6dios  da
hist6ria  do  Brasil  e  da  Bahia,  mas  refaz  este

percurso        antropofagicamente,         uma
antropofagia  encontrada  tamb6m  na  mt]sica

pop tropicalista  de  Caetano  Veloso e  Gilberto
Gil ou  no cinema de Gladber Rocha.  i urn olhar ir6nico,  urn olhar

que  reverte  valores,  deslocando  aquilo  que  foi   historicamente
estabelecido  pela  cultura  europ6ia,  enquanto  referencia  central

para definir a  nossa  constru€ao  identitaria.  Todas essas  produ€6es
tern possibi litado refletir sobre a re-construcao de nossa identidade,
isto e, buscar o re-conhecimento dos sujeitos envolvidos no processo
hist6rico,   social   e  cultural,   sem   privilegiar  urn  segmento  em
detrimento do outro, como faziam as interpretac6es etnocentricas.
Sao muitas as produc6es que tratam dessas quest6es culturais aqui
na  Bahia.  Os  transitos  com  as  culturas  afro  e  indfgena  aparecem
constantemente  em  produc6es  literarias  e  nao  literarias  -mdsica,
danca,  teatro,  artes  plasticas  (e  lembro  aqui  a  exuberante  pintura
de Chico  Liberato) -que apresentam  imagens e representa€6es da
Bahia, da cidade do Salvador, de tipos humanos, de uma mitologia,
etc.  Hoje,  ha  uma  preocupa€ao  com  a  questao  das  diferencas
culturais, no sentido de entender melhor como elas se constitufram
atrav6s  de  suas  mdltiplas  representa€6es  simb6Iicas.

Atualmente, que temas e formas se manifestam mais claramente,
enquanto reveladores desse processo hist6rico?

Hoje,  uma tematica muito presente 6 a da heranca africana,  posta
em  circulacao  principalmente  pela  mdsica  popular,  mas  tambem

pela  literatura.  Eu  acho que  n6s temos que entender essa questao
relacionada a mdsica por diversos angulos, porque ha tambem uma
"folclorizacao"  do  tema  imposta  pelas  forcas  do  mercado,  pela

midia  e  pelo turismo,  mas  nao  6  disso  que  eu  estou  falando.  Isso
ocorre  por  urn  processo de  apropriacao  muito comum  no ambito
dos  mass  media  e  que  n6s  devemos  procurar  compreender.
Entretanto,  acima  das  forcas  que  estao  acionando  todos  esses
aparatos,  ha uma questao muito mais forte em  rela€ao ao negro,  a
essa  etnia,   presente  tanto  na   mdsica,   como  na   literatura:   a
necessidade  de  avaliar,  segundo  sua  pr6pria  6tica,  a  sua  inser€ao
no  processo  hist6rico e  social.  Nao 6  diffcil  a  compreensao  dessa
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necessidade,  se  se  considera  o  processo  s6cio-cultural  do  negro:
urn  processo  de  desenraizamento,  de  privac6es,  de  violencia,  de
desvaloriza€ao de tudo aquilo que o constitui  como ser humano -

padr6es de comportamento, crencas, valores espirituais e materiais
transmitidos  coletivamente,  isto  6,  a  sua  cultura.

Nessa  are?  de  estudos,  relacionando  lingua  e  identidade,  que
autores, obras ou teorias podem ser citados como referencias?

Alguns  nomes  sao  referencias   importantes  para  quest6es  de
identidade:  Stuart  Hall,   Homi   Bhabha,   Nestor  Canclini,   Moniz
Sodr6,  Roberto  Reis.  Para  as  quest6es  relacionadas  ao  negro,  na
Bahia,  temos  os  estudos  realizados  pelo  CEAO,  com  uma  vasta

publicacao.  No  lnstituto  de  Letras,  temos  tambem  pesquisadores
que estudam esta tematica, tanto do ponto de vista da lfngua, quanto
da  literatura. .=:-:r¥:=::.-..I-=j:i.iF:-,.

EVELINA  HOISEL
lnstituto  de  Letras  -UFBA

hoisel@ufba.br

INTERNET CAFE -Campus de Ondina

Dia  18 de julho -15:30h

•     Lan€amento  de  livros  da  Serie  UFBA  EM  CAMPO -UFBA/CADCT-SEPLANTEC

-Formacao  de  educadores  sociais.  Fernanda  Gon€alves  Almeida(org)

-Ensaios sobre genero e educa€ao Tereza Cristina  Pereira Carvalho  Fagundes  (org)

-Polfticas  pdblicas  e  Cidadania  Elenaldo Celso  Teixeira  (org)
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i diferente estar na Bahia?

David  -Tenho  sete  anos  aqui.  Minha  experiencia  aqui  me  revela
urn  lugar energizante e urn parafso de op€6es.  Urn parafso infantil.
As  criancas  parecem  mais  felizes que os  adultos,  mas elas  podem
cair em  uma  mis6ria  muito  mais  aguda tambem,  porque  nao tern
as defesas.  Na  Bahia tambem  6 assim.  Voce tern tudo de  primeiro
mundo  e  tudo  de  mundo  nenhum.  A  Bahia  6  estimulante  e  cheia
de  possibilidades.   E  a  realizacao  de  alguma  coisa  dentro  desse
universo  de  possibilidades  traz  enormes  desafios.  i  uma  faca  de
dois gumes.  Ha uma brutalidade muito grande porque os cuidados
basicos  com  o  ser  humano,   satide,   alimentacao,  educacao,

previdencia  social...   Nao  existe  isso.   Nao  tern  uma  base.   Isso  6
uma  barbaridade.  Apesar  de  todo  mundo  andar  com  telefone
celular,  os  impostos  nao  sao  utilizados  para  garantir essa  coisas.  E
urn  pouco  de tudo e  nada  se  completa.  Entao,  6  urn  parafso  para
mim que tenho trabalho.  Mas vejo que se pode morrer de fome na
Bahia.

Criar na Bahia 6 diferente?

David  -E.  Uma  diferen€a  muito  grande  porque tern  urn  otimismo
imediatista que eu acho que vein da  luz do sol.  Nao vou criar uma
danca  sobre  a  alienacao  existencial.  Mas  posso  criar  uma  dan€a
sobre  a  saudade,  a  nostalgia,  o  amor.  Que  sao  coisas  muito fortes
aqui.  A  celebracao  a  vida,  os  ritmos  africanos...  Outra  coisa  6  o
imediatismo que tern a  ver com  a disciplina.  As  pessoas tendem  a
se dispersar,  perdidas  nessas possibilidades.  Nao aprofundam,  nao
investem em projetos que podem ter desdobramentos futuros.  Nao
estou  falando  de  limites  estruturais.  E  a  perda  de foco.  As  pessoas
vao se envolvendo em  varias  coisas.  E talvez  seja  inevitavel  como
o sol.  Eu  nao sei  exatamente  porque.  A sociabilidade,  a facilidade
de  desenvolver  relac6es.  A  vida  fica  mais facil,  tern  muita  coisa  a
ser  explorada,  a  ser  descoberta.  Entao,  p,orque  se  ligar  em  uma
coisa  s6?  E  dif`cil  encontrar  esse  porque.  E  muito  complexo.

Fa fa  -  0  processo  de  criacao  e  o  mesmo  em  qualquer  lugar  do
mundo  em  que  eu  esteja.  Os  estfmulos  6  que  sao  diferentes.  A
Bahia  e  urn  lugar  muito  rico em  talentos  natos.  Estamos em  busca
disso.  Por  isso  n6s estamos  com  urn projeto de  pesquisa  chamado
lmpulso  Artfstico  em  Lauro  de  Freitas.  Essa  experiencia  mostra  o

quanto  a  dan€a  6  natural  e  particular  em  cada  pessoa.  Com  essa
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pesquisa, estou em busca da dan€a de cada urn, a sua identidade e
como voce vai  mostrar  isso em  movimento.

E se falarmos da busca de urn conceito que leva a coreografia...

Fa fa -Cada urn busca em si o seu  impulso interior.  Eu  nao jogo urn
conceito  para  eles.  Eu  espero que  eles  achem  dentro  de  si  o  que

a:ecr:r:o:::f:r:rEav°oc:°evs:Tredn::tan:adboa|hoar::imuemnteme6tc°r:a°r:apt:rrt::
disso.  Voce  busca  em  voce  id6ias,  princfpios  e  significados  que

possam  ser transferidos  para  a danca.

David -Quando eu cheguei  aqui, danca, coreografia eram  coisas
a  serem  trabalhadas com  pessoas treinadas  para  serem  realizadas
em  urn  palco.  Voce  limita  seu  trabalho  a  pessoas  que  ja  tern
experiencia com  a dan€a e s6 mostra o trabalho para pessoas que

podem  ir  ao  teatro.  Acredito  que  coreografia  e  uma  qualidade
natural  ao  movimento.  Se  voce  ve  coreografia  como  a  qualidade
de  intera€ao  entre  coisas,  nao  se  prende  a  dan€arinos  treinados.
Entao ja comeca pela democratizacao da danca.  Nem todo mundo
tern tempo  para treinar,  mas muitos tern o desejo,  acham  atraente
a id6ia de poder dancar. A outra coisa 6 onde voce mostra: qualquer

pra€a,  colegio  hospital.  Como  pagar?   Fazendo  urn  servico  de
propaganda de objetos, servicos.  Levando o nome de pessoas que
estao  na  parceria  com  voce,  que  patrocinam  o  seu  trabalho  e
mostrando  para   plat6ias  que  existem  e  nao  tern  acesso   a
movimenta€ao  cultural.  Todos  fazem   parte  do  processo.   i  a
democratiza€ao  da  dan€a.

0 que 6 identidade cultural para voce?

Fa fa -Falando em dan€a, identidade 6 o seu movimento individual,

particular,  dentro  do  seu  processo  de  cria€ao.  Que  nao  est5o
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comunicativo,  aberto,   inclusivo,  generoso,  flexfvel,  tolerante  ao

ponto  de  gostar  da  diferenca.  Acho  que  ha  uma  atracao  pelo
diferente.  Ha uma liberdade muito grande tambem. Nao 6 urn lugar
cheio  de  leis  absurdas.  No  meu  pats  e  proibido tomar  cerveja  na

praia,   imagine!   (rt.).  Voce  esta  sempre  sendo

"Minha experiencia aqui me revela

urn lugar energizante e urn paraiso
de op€6es. Urn paraiso infantil. As

crianEas parecem mais felizes que os
adultos, mas elas podem cair em umai

mis6ria muito mais aguda tamb6m,

porque nao tern as defesas. Na Bahia
tamb6m 6 assim. Voce tern tudo de

primeiro mundo e tudo de mundo
nenhum.''

pressionado  por  leis.  0  problema e que junto
com    a    liberdade    tern    tambem    muita
irresponsabilidade.  Ha  urn  abuso  dos  direitos
individuais  que  gera  as  situa€6es  de  crime.  A
tendencia do que chamam de desenvolvimento
6 fechar,  restringir.  Seria muito  importante isso
nao acontecer aqui. Que o brasileiro e o baiano
em  particular  tenham  essa  consciencia  de  si

que  6  diffcil  de  encontrar  em  qualquer  outro

iur:;i:zT:::uoraq,:i:up::sl5::do:dTeeTeae):[uccoa:
do ser, menos ligada as quest6es materials. Nao
cair   nessa   coisa   do   ``primeiro   mundo"   de
legalizar,  padronizar  as  liberdades  humanas.

Por que o trabalho comunit6rio? Como voces
chegaram 16 em Lauro de Freitas?

Fa fa -Agora foi  com o  UFBA  EM CAMPO (Programa de  Extensao
universitaria,  concebido e  realizado  pela  Pr6  Reitoria  de  Extensao
da   UFBA  desde   1997,   que  preve  a  total   inter-relacao  entre
universidade  e  comunidade).  ja  tinha   realizado  trabalhos  em
comunidades mas nao com tanto tempo de convivencia como esta
sendo agora com esse grupo. A id6ia 6 de tirar o academicismo de
dentro dessas quatro paredes e botar la fora. Muitas vezes, a gente
fica preso ao trabalho em sala de aula, e a realidade e que a gente
nao consegue atingir as pessoas la fora com o trabalho que a gente
faz  aqui  dentro.  Fica  sempre  se`ndo  urn trabalho  muito  particular.
De  mim  para o aluno  ou  de mim  para  mim.  Entao,  a  id6ia  6  levar
essa experiencia que a gente tern para pessoas que nao tern acesso
a esse tipo de trabalho. Eles nao tern a linguagem t6cnica, especffica
do  bailarino  academico  que  a  gente  encontra  aqui,  mas  eles tern
uma danca nata. Totalmente particular,  individual. Sao pessoas que
dao  respostas  a tudo  que  a gente  pede.  Sao  disponfveis,  nao tern

preconceito  da  movimenta€ao,  nao tern vergonha.  Os  alunos  em
geral  sao  muito  tfmidos,  pela  pr6pria  educa€ao  que  eles  tern.  La
nao, a gente encontra algo com significados totalmente diferentes,
sendo que  la temos  respostas  muito  mais  imediatas,  espontaneas.

Voce pode falar mais da cria€ao a partir dessa espontaneidade?

Fa fa -Se voce quer uma cria€ao mais profunda,  se voce quer falar
com  urn  movimento  da  sua  alma,  voce  deve  estar  despojado  de
todas as coisas que te limitam.  Falar em espontaneidade 6 falar em
originalidade.  Se  voce  e  espontaneo  com  seus  movimentos  voce
vai  passar  id6ias  que  sao  suas  e  nao  repetic6es  de outras  pessoas.
0  mais  comum  6  repetir  alguma  coisa  que  a  pessoa  lhe  da.  A

gente quer justamente que cada urn mostre o seu movimento. Tanto
que  a  gente  trabalha  com  improvisacao  de  cena.   E  quebrar  o
paradigma  da  codifica€ao.  A  gente  da  uma  id6ia  e,  a  partir  daf,
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eles  criam  e  chegam  aos  movimentos  mais  originais  possfveis.  E
vamos  evoluindo  em  cima  disso,  transformando  isso.   Hoje  nao
trabalho mais com c6digos de repeti€ao, tenho c6digos de intuicao.
Estou  nesse  momento  da  busca  da  espontaneidade.  Quanto  mais
treino a gente tern em estar criando coisas sem
regras, usando princfpios, a gente pode evoluir
como  quiser.

Como  essa  pratica  volta  para  as  quatro
paredes?  Como  ela  transforma  a  pratica  do
ensino de dan€a?

David  -  Na  hora  que  eu  consigo  me  liberar
das  restri€6es  do  teatro  formal,  das  restri€6es
de dancarinos ``bem treinados" eu consigo uma
outra  comunicacao  atraves  da  coreografia.
Expressao  de  coisas  que  eu   nao  conseguia

perceber. Ver com o coracao o significado das
coisas,  das  coreografias.  Isso  que  passo  para
meus  alunos.  A  coreografia  nao  como  urn
movimento  pessoal  do  artista,  mas  natural.  E
a  evidencia  de  urn desejo.  De  uma  forma  de
organiza€ao  dos  movimentos  que  agr,ada  o
criador,  o  observador,  o  participante.   E  uma

``Acho que cada pessoa tern o

sou pr6prio jeito. Nao s6 o
baiano ou por ser baiiano. Cada

urn tern uma maneira de ser. Nao
vejo como umai marca. Todo ser
humano tern a sua maneira de

ser e de se expressar."

forma  de  harmonizar  tudo  que  move.  Pode  ser  gente,  pode  ser
corpo,  a  sociedade...  E  uma  possibilidade  de  ouvir  uma  maneira
alternativa  de  harmonizar  isso  tudo.  Criar  algo  agradavel  e  nao
ca6tico.  Conter  o  excesso  de  energia  que  cria,  o  excesso  de
funcionalidade.  Encontrar  a  beleza.

Essa questao da baianidade que est6 sempre em discussao. Como
6 isso para voce?

Fa fa  -  Acho  que  cada  pessoa  tern  o  seu  pr6prio  jeito.  Nao  s6  o
baiano ou  por ser baiano.  Cada urn tern  uma  maneira de ser.  Nao
vejo como uma marca. Todo ser humano tern a sua maneira de ser
e de se expressar.  Eu sou baiana e nao me vejo enquadrada. Tenho
meu  pr6prio  sufngue,  tenho  a  minha  forma  de  ser  natural.  Acho

que  €  mais  por  af.  E  cada  urn  e  original  e  particular.  Nao  quero
identificar   sufngues ....

Como voce ve a produEao em danEa aqui em Salvador?

Fa fa -E muito precaria. Os empresarios nao acreditam, se queixam

que nao recebem nenhum projeto de dan€a.  Ha uma infinidade de
grupos  de  dan€a,  de  excelente  qualidade,  mas  nao  existe  uma
producao  real  a  partir disso.  A gente ve a  produc5o sempre  ligada
aos mesmos grupos.  Quando vein de fora,  sao sempre os mesmos

grupos.  E  a  gente  tern  milh6es  de  outros  grupos  trabalhando  as
vezes  com  coisas  muito  mais   interessantes.  Tern  grupos  que
trabalham essencialmente movimentos, com id6ias originais e muito
mais  ricas  do  que  esses  grandes  grupos  que  estao  em  evidencia,

que sao vistos como melhores.  Para  mim,  nao existe o  melhor do
mundo,   o   melhor  da   Bahia...   0  que  existem   sao  trabalhos
interessantes  e  significativos  que  deveriam  ser  valorizados  e  nao
sao.
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FAFA  DALTR0
Escola  de  Danca  da  UFBA

fadaltro@bol.com.br

DAVID  IANNITELLI
Escola  de  Dan€a  da  UFBA

iannitelli@ig.com.br  ,

Imuhana@terra.com.br

Para resumir. Entao, voce nao liga muito para a busca dessa marca
identitaria...

Fa fa  -  Nao  gosto  de  levantar esse tipo  de  bandeira.  Cada  pessoa,

por si,  tern  urn  assunto  particular com  o  mundo  e  consigo.  Cada
urn  tern que  investir  no  seu  potencial,  ser  multiplicador  de  ideias
interessantes  e  significativas  para  algu6m.  Tern  uma  imagem  de

que  danca  na  Bahia  6  s6  afro.  Nao  6.  Os  que  detem  o  poder  da
palavra estao dizendo  isso e nao 6 verdade.  Existe  uma  infinidade
de grupos de dan€a  na  Bahia e cada  urn tern o seu jeito.

Voce gostaria de citar algum grupo?

Fa fa -No pr6prio  UFBA  EM CAMPO tern muita coisa  interessante.
Esses  grupos  nao  sao  vistos.  Sao  coisas  isoladas.  Nao  existe  urn
olhar da midia em cima deles. Pra melhorar s6 urn grande trabalho
educacional de mostrar esse outro lado. Quem trabalha com grupos
alternativos  tern  muita  dificuldade  de  sobreviver.  La  em  Lauro  de
Freitas, n6s  estamos dando continuidade ao trabalho com o Grupo
Cactus.  0  UFBA  EM  CAMPO  terminou  e  a  gente  continua  la.  A

gente acredita que alguns daqueles meninos vao ser multiplicadores
da  nossa  ideia.  Hoje, ja tern gente querendo fazer vestibular para
dan€a, outros para Teatro.  Sao caminhos que se abrem para eles e

para n6s.  mThRERERE

-I,,,,,"!pr"«l`
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Na  sua  opiniao,  qual  a  importancia  de  uma  discussao  sobre
identidade cultural, hoje, em Salvador?

E  urn tema  muito  importante e  que e  preciso qualificar,  porque  se
fala  muita  bobagem  a  respeito  disso.  Todos  os  antrop6logos  e
soci6logos ja vivem de mau  humor com a banaliza€ao que sofreu
a  tematica  da  identidade,  que  e  apresentada  no  discurso  mais
comum  de  uma  maneira  reificada  e  contraproducente.  i  preciso,
entretanto,  dar  enfase  ao  papel   da  diversidade  cultural,   ao
reconhecimento  da  diversidade  cultural,  e  relacionar  isso  com  a
tematica  da  democracia  no  Brasil,  que  e  uma  coisa  que  a  gente
vein tentando  instalar  neste  pats e  nao  instalou  ainda.  N6s temos
uma  democracia  precaria,  que  vai   mal  das  pernas;  temos  urn

governo  anti-popular;  temos   uma   situacao   muito  diffcil,   de
desigualdade e  miseria  no  Brasil;  e  isso 6  agravado  pela  ausencia
de  uma  polftica  cultural,  por  exemplo,  no  pars,  realmente  s6ria.
Entao,  6  preciso  urn debate  que  aborde  essa  questao  de  maneira
digna,  nao e?  Os estudiosos,  os  pesquisadores,  os cientistas, todos
esses  que  estao  agora,   por  sinal,  sofrendo  os  efeitos  de  urn
obscurantismo dominante no pars, que eles reajam e discutam este
assunto com  a  maxima  seriedade.

Como isso tudo reflete no fazer artfstico, na teoria e na pratica?

A  falta  de  urn  born  entendimento  do  que  deve  ser  uma  polftica
cultural que contemple a diversidade, que e o tema da SBPC, afeta
tamb6m os artistas,  6 claro. Voce tern,  por exemplo,  urn Ministerio
da Cultura que gasta milh6es com urn filme e que deixa na miseria
a area de preserva€ao cultural. Veja o que esta acontecendo com o
Patrim6nio   Hist6rico   Nacional:   esta   as   moscas!   Sem   gente

qualificada para trabalhar, com funcionarios mal remunerados, com
urn  descaso  absoluto  pela  mem6ria  nacional.   Entao  essa  coisa
criminosa que esta acontecendo se reflete, claro,  por exemplo,  no
etnocentrismo que rege essa polftica, para falar como antrop6logo.

0  senhor  pode  mos  indicar  grupos  que  trabalhem  o  outro  lado
dessa  questao,  que  conseguem  explorar  a  diversidade  cultural
brasileira?

Claro,  aqui  na  Bahia  mesmo  n6s temos,  no  meu  departamento,  o

:eeE:::ad::nct:mdeosAfnnt:::so,doog,::rnd6esstteeT:sB:a:,,frfnud:;::i::::
que  inclusive  esta  fazendo  desde  levantamentos  etnograficos  a
estudos hist6ricos, jurfdicos, e que tern urn trabalho excelente com
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relacao  a  isso.  E  o  Programa  lntegrado  de  Estudos  dos  indios  do
Nordeste -PINEB,  dirigido pela  Prof.  Maria  Rosario  Goncalves de
Carvalho e pelo Prof. Pedro Agostinho da Silva.  N6s temos tamb6m
estudos  voltados  para  o  mundo  afro-brasileiro,  varios  estudiosos
do  mundo  afro-brasileiro  estao  pesquisando  as  condi€6es de  vida

``Todos os antrop6Iogos e

soci6Iogos j6 vivem de mau

humor com a banaliza€ao que

sofreu a tem6tica da identidade,

que 6 apresentada no discurso
mats comum de uma maneira

reificada e  contraproducente."

das   comunidades  afro-brasileiras.   No  pats
inteiro,  ha  muita coisa que se tenta fazer,  aqui
tamb6m.   Eu   acredito   que   isso   pode   ser
interessante  para  a  discussao.

E nos estudos sobre a arte, o senhor acha que
esta questao sendo est6 hem representada?

Nem  tudo  gira  em  torno  da  arte,  nao  e?  Eu

pessoalmente nao estou  muito a par do que se
vein fazendo nas escolas de arte da Bahia, nao
tenho  acompanhado.  Acho  que  o  Paulo  e
melhor  para  falar  disso  do  que  eu.  Acredito

que  n6s temos grandes mestres,  estudiosos do
assunto,  acredito  que  eles  sao  capazes  de
discutir  com  muita  pertinencia.

Para  uma  pesquisa  mais  aprofundada,  que
bibliografia o senhor indicaria?

A bibliografia que eu  posso dar sobre  isso e  imensa,  a diversidade
cultural  hoje  conta  com  bibliotecas  inteiras  tratando  sobre  isso...
Mas  eu  preferia  falar  de  uma  outra  coisa.  Eu  dirijo  urn  grupo  de

pesquisas voltado para o estudo da etnobiologia e da etnoecologia
como ciencia, de urn modo geral. Eu estou pensando em aproveitar
a ocasiao da SBPC para instituir urn premio de estupidez ecol6gica.

Ja  tenho  alguns  candidatos,  o  Rachtur,  por exemplo,  pela  polftica
estdpida de terceirizacao sistematica, de depreciacao da Petrobras,
tern se traduzido em calamidades ecol6gicas das piores.  Outro e o

presidente  Fernando  Henrique  Cardoso.  Talvez  urn  dos  maiores
exemplos de imbecilidade ecol6gica seja o projeto de transposi€ao
do  Rio  Sao  Francisco,  sobretudo  nas  atuais  condic6es  de  crise
energetica  no  Brasil.  Sem a crise energetica, ja e uma dendncia da
imbecilidade  ecol6gica.   Entao  eu  proponho  a  SBPC  que  institua
urn  premio,  que  sera  a  conferencia  do  trtulo  de  Grande  lmbecil
Ecol6gico,  e  sera  dado  a  quem  o  merecer.  Eu  desde ja  apresento
esses  dois  candidatos:  Andr6  Filipe  Rachtur e  Fernando  Henrique
Cardoso.

ORDEP  SERRA
Faculdade  de  Filosofia  e

Ciencias  Humanas  -UFBA
ordep_serra@uol.com.br
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GUIMARAES,  Elias  Lins.  Os  Sabores  c/e  Uma  fe5ra..
conhecimento e  vivencia  de jovens     negros  no  BIoco
Afro Arakefu  .Pos-Graduacao  em  Educacao,  UFBA,
1995.

Resumo: 0 objetivo da pesquisa foi evidenciar a maneira
em  que  objetivos  sociais  e  o  uso  de  praticas  educativas

possibilitou  aos  adolescentes  negros  buscarem  no  seu
imaginario,   referenciais  simb6licos  que  equacionem  a
sua  existencia.   Portanto  do   pressuposto,   no   lazer  da

populacao  negra  represente  uma  dramatiza€ao  de  sua
vida   social.

GUIMARAES,   Francisco  Alfredo  Morais.   VL//-UATA-/N

(Uniao  de  todos)  -  Uma  proposta  alternativa  no  ensino
da  tem6tica  ind(gena  na      sala  de  aula.  P6s-Gradua¢~aLo
em  Educacao,  1996.
Resumo:  Essa  disserta€ao  diz  respeito  a  uma  caminhada
de  pesquisa  e  a€6es  pedag6gicas  sobre  o  tratamento  da
tematica  indfgena  na  sala  de  aula,  desencadeada  depois
de termos ido aprender a ver o mundo pela 6tica de povos
indfgenas,  especialmente  os  Ticuna  da  aldeia  Vui-Uata-
In,  la  no  alto  Solim6es,  no  amazonas,  e  os  Guajajara  da
aldeia  Massaranduba,   nas  margens  do  rio  Pindare,   no
Maranhao,  com os quais convivemos entre  1985  e  1987.
Nela,   evidenciamos  a   necessidade  de  termos  que
"transpor  os  muros  da  academia",  para,  na  convivencia

com    povos    indfgenas,         redimensionarmos    urn
conhecimento  vago  e  estereotipado  que tfnhamos  sobre
a  questao   indfgena   no   pats.     Nessa   mesma   16gica,
apresentamos   urn  estudo   realizado  em   escolas  de
Salvador  e  Alagoanas,  a  respeito  das  representa€6es  de

professores  e  alunos  sobre  o  fndio  no  Brasil  e  na  Bahia,
em   particular,   ao  que  se  segue  a  exposi€ao  de   uma

pesquisa sobre a etnohist6ria dos fndios Paxet6, em  Porto
Seguro-BA.           Conclufmos      nossa      investigacao,
apresentando  uma  proposi€ao  pedag6gica  plun6tnica  e

plucultural.  Trata-se  de  uma  pratica  corporal,  espiritual
e  cognitiva  que  se  vive  e  que  pensamos  ter  conseguido
basear   sobre   princfpios   esteticos   lddicos   rigorosos,
delegando,  assim,  com  o  ethos  e  a  visao  de  mundo  de
sociedades  indfgenas.

LUZ,  Narcimaria Correia do Patrocfnio.  /nsurger)ci.a Negra
e a Pedagogia do Embranquecimento. P6s-Gradua€~ao em
Educacao,  UFBA,1999.
Resumo:    lnsurgencia    negra    e    a    Pedagogia    do
Embranquecimento,  6  urn  estudo  preocupado  com  a
caracterizacao   de   alguns    aspectos    do    processo
civilizat6rio  negro  no  Brasil  e  seus    desdobramentos  na

pratica   social   global,   especificamente  no  ambito  da
pratica  escolar.  Entendemos  por  processo  de  insurgencia
negra  uma   luta  secular  das  comunidades  negras,  pela
afirma€ao e existencial que expressa atraves da reposi€ao,
expansao  e  revitalizacao  do  seu  patrim6nio  simb6lico
civilizat6rio  em  territ6rio  brasileiro.     0  prop6sito  desta

pesquisa e apresentar algumas reflex6es sobre os aspectos
da   identidade  cultural   e  da   alteridade  pr6pria,   que
constituem  as  comunidades  negras,  e  a  relacao  deste
contexto social com o sistema oficial de ensino. 0 estudo
foi  realizado  numa  escola  pdblica  de  1°  e  2t'  graus,  num
bairro  de  populacao  predominantemente  negra,  em
Salvador,  focalizando a dinamica do ethos afro-brasileiro,
no  dia-a-dia  da  pratica  escolar.

SINA,  Ana  C6l.ia  da.  0  Estereotipo  e  o  Preconceito  em
Rela€ao ao  Negro no Livro  de  Comunica€ao e Expressao
c/e  7".  GraLi,  Ni've/ /. P6s-Gradua€ao em  Educa€ao,  UFBA,
1988.

Resumo:  Esse    trabalho  tern  como  objetivo  estudar    ``0
Estere6tipo  e  o  Preconceito  em   Relacao  ao     Negro
veiculados  atraves  dos     Livros   de     Comunicac5o  e
Expressao    de  ltJ.  Grau,  Nfvel  I,  bern  como  a  percepcao
dos  professores  quanto  a  sua  exjstencia  e  seu  papel  de
mediador dos mesmos.  adotou-se a t6cnica de analise de
contet]do  tendo  em  vista  ela  possibilitar  a  reducao  de

grande   volume   de   material   e   de   codifica€ao   das
mensagens expressas nos textos e ilustrac6es.  0 universo
da  pesquisa constituiu-se do  livro didatico e do  professor
de  nfvel   I  das  redes  estadual  e  municipal  de  ensino  da
cidade  de  Salvador,  Bahia.  Para  selecionar  a  popula€ao
da  pesquisa  aplicou-se  questionarios  aos  professores  de
22  escolas  do  setor  escolar  do  bairro  da  Liberdade.  Esta
constituiu-se  de  82   Iivros  de  Comunicacao  e  Expressao
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de nfvel  I e dos 146 professores que utilizaram.  Extrafram-
se duas amostras da popula€ao analisada,  constitufda de
16  livros  com  maior  incidencia  de  estere6tipos  e  de  20

professores que utilizaram esses  livros, aos quais aplicou-
se  entrevistas  nao  estruturadas.     Os  livros  constituintes
da amostra e as entrevistas realizadas com os professores,
foram   analisados  quantitativa     e  qualitativamente.
Conclui-se  que  o  negro  a  quase  ausente  no  livro  de
Comunica€ao  e  Expressao  de  nfvel  I.  a  presen€a  6  a   do
branco e do seu  contexto s6cio-econ6mico-cultural.  Nas

poucas  vezes  em  que  o  negro  aparece  sua  presen€a  e
marcada  pelos  estere6tipos  e  preconceitos,  que  surgem
feiura, maldade, incapacidade intelectual, desumanidade
e nao cidadania, ao tempo em que e distorcida ou omitida
sua  hist6ria,  contexto  social   e  folclorizada  sua  cultura.
Por  outro  lado  conclufmos  que  o  professor  parece  nao

perceber a  presen€a dos estere6tipos e  preconceitos  nos
livros  que  utiliza,  bern  como  o  seu  papel  de  mediador
dos  mesmos  junto  aos  alunos.

SI LVA, Vanda Machado da. Aspecfo5 c/o L/n/.verso Cu/fura/
de Crian€as do  lle Axe 0p6   Afonj6:  uma  perspectiva de
formac5o de conceitos na pr6-escola. P6s-Graclua€~ao em
Educa€ao,   UFBA.
Resumo:  0  presente  trabalho  nasceu  da  perspectiva  de
examinar  a  hip6tese  da  forma€ao    de  conceitos  a  partir
de  elementos  da    cultura  afro-brasileira,  com  criancas
do terreiro de candomble do lle Axe op6 Afonja. Conv6m
notar que os elementos motivocionais selecionados, estao
na  base  da  tradi€ao  oral  que  orienta  estes  indivfduos.
Tradi€ao   que   pode   ser   entendida   na   forma   de
conhecimento     que     encerra     a     totalidade     do
comportamento  humano.    A  analise  das  manifestac6es
das  crian€as  e  adultos  da  comunidade  destaca  dois

pontos:   primeiro,  que  a  valorizacao  da  cultura  pode

facilitar a aprendizagem.   Segundo;   que a aprendizagem
constitufda  de  no€6es  que  estao  contidas  no  universo
cultural  da  crianca  e  capaz  de   inaugurar  ``pontos  de
ancoragem" para novos conceitos, alem de fazer progredir
a  compreensao  da  sua  pr6pria  realidade.

SILVEIRA,   Marialda  Jovita.   A  educacao  pelo  silencio:  o
feitico  da  linguagem  no  candomble.  Orientador:  Prof
Dra   Maria   de   Lourdes   Netto   Sim6es.   Mestrado  em
Educacao/  UESC-UFBA  ,  llheus,1997

Resumo:  A  dimensao  pedag6gica  das  praticas  operadas
no   lle  Axe   ljexa,  terreiro  de  candomble  de  tradi€ao
africano-brasileira,  6  vista  a  partir  da  compreensao  do
estatuto  que  a   linguagem  do  silencio  possui  entre  os
falantes  dessa  comunidade.  A  investigac5o  6  construfda
a  partir do  resgate  epistemico do  conhecimento  comum
e  da  educacao,  em  uma  comunidade  cujo  ethos  se
distancia dos padr6es religiosos dominantes e dos espa€os
educativos tradicionais.  0  estudo  toma  o  silencio  como
urn sfmbolo da vida cotidiana do terreiro, e como discurso
matriz,  porque  heranca  da  tradicao  africana  que  reflete
importantes  indicadores  para  a  compreensao  do  espa€o

pedag6gico all emergente. 0 silencio, enquanto discurso,
consolida-se  como  elemento  de  valorizacao  etica  na
comunidade,   como   resistencia   a   valores   culturais
hegem6nicos   e   como   espaco   de   constru€ao   de
conhecimento,  traduzido  na  edificacao de  novas formas
do  sujeito  estar  na  sociedade,  de  relacionar-se  com  o
outro  e  de  construir  estrategias  de  vivencia  no  coletivo.
Em   suas  dimens6es  simb6lica  e  discursiva,  o  silencio
aponta   para   a   configuracao   de   novos   conteddos
educacionais  e   para   urn   modo   singular  do   sujeito
interpretar  a  sua  experiencia  e  representar  o  mundo.
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Registra  as  participac6es  ja  confirmadas,  sujeita  a  altera€6es

Circo Ara€a Azul
Campus de Ondina.

Todos os dias, de 14 a 18/07,   a partir das  19  h -
mdsicas,   dancas,   poesia,   performances  e  tore.
Picadeiro  para  o encontro  das diversas  linguagens.
Espaco para o entrosamento entre bailarinos, poetas,
mdsicos,  palha€os,  atores  ou  simplesmente...  para
os curiosos, bern ao gosto plural que nos caracteriza.
Dire€ao -Elfsio  Lopes

H0|E, ^S 19h -``Noite da Celebra€5o'', Visita do
Olodum   e DJs do peda€o
Direcao -Elfsio  Lopes

EspaEo Maracangalha
Campus   de   Ondina.    Intervenc6es   artfsticas
relampago  nos  intervalos  da  programa€ao,  em
lugares  diversos  e  no  palco junto  ao  PAF.  Todos  os
dias,  entre  9:30-10h,  13-14h  e  ap6s  as  18h.
H0|E: Grupo Musical  Pracatum

Espa€o Mestre Didi
Biblioteca  Central,  Campus  de  Ondina.

Biblioteca Central.  Exposi€ao de paineis de projetos
construfdos  na  interface  universidade-sociedade,
reunindo  professores  e  estudantes  do  Programa
UFBA  em  Campo  Ill,  da  Atividade  Curricular  em
Comunidade-ACC,   entre  outros.   AIgazarra  de
opini6es.  Projeto  Singular  e  Plural  -TVE,  vfdeos  e

exposicao  de  trajes tfpicos.  Espa€o  de  visita€ao  de

parceiros  das  comunidades  envolvidas,  exposi€ao
de produtos etc.
Projetos:  Banda Muda,  Educa€ao para a sadde,
Kuka Matos,  Busca  nacional  de novos farmacos
de origem  vegetal,  Observat6rio da violencia em
Salvador,  Poder  Local  e  socidade  civil,  lmpulso
artfstico,  Do  lixo  brota  uma  flor,  A€ao
interdisciplinar  em  area  de  Reforma  Agraria,  Visita
dos Cariri,  Cidadania e Aprendizagem  atrav6s do
Trabalho...
Coordena€ao  -  Pro fs    Manoel  Jos6  de  Carvalho  e
Elfzia  Rocha
Dire€ao -Rino  Carvalho e  Adelice  Souza

Sala de Visitas
Stand receptivo da UFBA para artistas e convidados
especiais    em     prol     de    grandes    causas     e
consequencias,  ou  simplesmente  celebrando  o
cotidiano  da  SBPC.

Aventuras do Dragao e de seu inestim6vel
companheiro Micro Trio
Composicao  performatica  e  interativa,  geralmente,
nos finais de tarde em Ondina, em forma de cortejo.
Nao perca,  HOJE  !  0 dragao  se despede...
Dire€ao -Luiz  Mafuz
Coreografia  -Beth  Rangel
Micro Trio -lvan  Huol
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A  BAHIA tern..

...   uma  hist6ria  marcada  pelo  pecado  da  escravidao  e  por  imensas  e  hubertosas   lic6es,   "peritas  em
humanidades'';

...  urn  patrim6nio artfstico-cultural,  na capital,  no  interior e  no  litoral,  que e   uma encantadora  linguagem  do
melhor  das  belas  artes  brasileiras;

...  urn  universo  religioso explfcito,  que   contempla  a  unidade  na  diversidade,  invocando  com  muitos  nomes
urn  dnico  Deus  criador da vida e  do ecossistema;

...uma    Capital    cujo  nome  identifica  o  seu    incontido  desejo  de  ser  urn  LUGAR-SALVADOR  da  dignidade
humana e  promotor da  prosperidade e da  paz,   conforme  o  Princfpio do  Senhor do  Born  Fim.

DOM  G/I/O  fE£/'C/O,  BISPO  AUXILIAR  DE  SALVADOR  DESDE  MAIO  DE  1998.
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PAVILHAO DE AULAS DA FEDERA€ho -PAF I -audit6rio 1
Hoje, qularta-feira,  18 de julho
-11  as  i3h

•      CARNAVAL  BAIANO CONTEMPOR^NEO -AMEACA
A  DIVERSIDADE  E  A TRADUCAO  ?
Coordenador:  Manoel  Jose  F.  de  Carvalho  (UFBA)  -   As transforma€6es
do espaco urbano no carnaval  de Salvador
Expositores:  Milton  de Aradjo  Moura  (UFBA) -A dimensao  simb6lica  e  do
imaginario  no  carnaval  de  Salvador
Paulo  Miguez  (UNIFACS) -As  quest6es  de  mercado  no  carnaval  de  Salvador

INTERNET CAFE -Campus de Ondinai
Hoje, quarta-feira,18 de julho
-15:30h

•      Lan€amento de  livros da s6rie  UFBA EM CAMPO -UFBA/CADCT-SEPLANTEC
-      Formacao  de  educadores  sociais.  Fernanda  Goncalves  Almeida(org)
-      Ensaios  sobre  genero e educa€ao Tereza  Cristina  Pereira  Carvalho  Fagundes  (org)
-      Polfticas  pdblicas  e  Cidadania  Elenaldo  Celso  Teixeira  (org)

-      Cisticercose  na  Bahia  (video),  Ailton  Melo  (org.)
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Que lugar 6 a Bahia para voce? Esse lugar tern uma identidade
pr6pria?

Primeiro,  a gente tern que discutir o que  e  identidade.  No  meu
modo de ver,  identidade e a  marca que distingue:  uma  pessoa,
urn produto, urn pars. Como se fosse a impressao digital: ningu6m
repete,  cada  urn  tern  a  sua.  A  identidade  da  Bahia  seria  entao
essa marca, esse sinal, que a diferencia de todos os outros lugares,
de todas as outras culturas. 0 que n6s temos que ver e se existe
essa diferen€a e onde esta essa diferenca.  Na  pr6pria cultura e
nas suas manifesta€6es,  na posicao geografica,  na popula€ao  ...
onde  estaria  essa  identidade?

E  existe?

Vamos  pensar em  Salvador.  No  estado  da  Bahia,  e  mesmo  no
Brasil,  esta  cidade  ocupa  uma  posicao  muito  peculiar.  Ela  se
diferencia  nos  costumes,  na  miscigena€ao  racial,  na  culinaria,
na posicao geografica... Mas ate que ponto podemos fazer com

que  essas  diferencas  se  tornem   uma  marca  pr6pria,  a  sua
identidade?  Onde encontrar o que 6  positivo  nessas diferen€as
e o que 6 negativo? Vamos pensar, primeiro, em sua localiza€ao.
A cidade do Salvador foi resultado de urn projeto de colonizacao

que  partiu  de  Portugal.  0  sftio  foi  escolhido  como  urn sftio  de
defesa.  Uma cidade que fosse ao mesmo tempo uma fortaleza.
Daf  ela  ser  colocada  em  cima  de  uma  montanha,  facilmente
defensavel. Assim,  nasceu  para ser o centro do poder colonial,
de acordo com  urn tracado previamente planejado. As ruas,  as

pracas,  as igrejas, toda a parte administrativa, tudo foi edificado
seguindo uma planta e esta af ate hoje, no que chamamos Centro
Hist6rico  e  que,  ate  bern  pouco  tempo,  ajnda  era  o  centro
n'ervoso  da  cidade  que,  a  princfpio,  era  cercada  de  muros.
Depois,  essa  cidade  foi  se  espraiando,  al6m  de  suas  portas,

primeiro  pelas  vias  de  cumeada  ate  atingir  os  vales,  depois,
seguindo  a  linha  das  praias,  tanto  para  dentro  da  bafa  como

para o rumo do litoral  norte.  Pra mim, e complicado falar dessas
coisas porque o meu  pensamento e muito mais po6tico do que
cientffico.  Trabalho  mais  com  analogias  do  que  com  certezas.
Pra  mim,  esta  cidade e  uma  ilha,  cercada de mar,  uma  ilha de
luz, e sofre uma influencia muito grande desse excesso de azul,
dessa beleza estonteante.  i uma paisagem  belfssima,  a da  Bafa
de Todos os Santos, talvez  uma das mais belas do mundo, com
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uma  vegetacao  luxuriante  e  que  deve  ter  encantado,  ha  s6culos
atras,  os  que  aqui  vieram  pela  primeira  vez.  E  ate  hoje  encanta.
Por  isso,  eu  temo  muito  por esse espa€o,  a  cidade que vai  sendo
destrufda  pelo  chamado  ``progresso'',  com  aspas  mesmo,  porque,

"...durante muitos anos, falou-se

em uma democracia racial e uma

aparente falta de preconceito,
como se a convivencia entre as

raiEas fosse muito pacifica, e

sabemos que isso 6 urn conceito

bastante  hip6crita."
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se ela foi planejada em seu nascimento, depois
foi  sendo  aos  poucos  abandonada  a  pr6pria
sorte, e o que se ve hoje e que o planejamento
urbano  deixa  muito  a  desejar,  mesm`o  agora
com novas avenidas, novos espa€os... As vezes
me  da  a  impressao  de  que  a  cidade  esta
crescendo como se fosse  urn cancer que vein
corroendo  sua  suposta  beleza,  seus  espa€os
verdes, suas arvores, tudo sendo destrufdo pela
doenca da modernidade, da luta pelo progresso
a todo custo e tambem porque, de repente, ela
se transformou em uma metr6pole e talvez nao
estivesse  preparada  para  isso.  Em  50  anos,  a
cJ#g:s?:s::u,#a5c?:,::6::::aonst:SeB:rnasa2r

que  a  cidade  nao foi  preparada  para  isso.  Foi
uma verdadeira  agressao.

0   que   exatamente   caracterizaria   essa
agressao?

Me parece urn assunto bastante complexo e nao sei se vou consegu i r
situar  o  meu  pensamento.  Uma  transferencia  das  popula€6es  do
campo para a cidade, a seducao do urbano com suas promessas de
maiores  oportunidades,  com  o  conseqtlente  aumento  de  uma

popula€ao de baixa  renda,  de baixa escolaridade,  de baixo poder
aquisitivo  e  que  nao foi  orientada em  nenhum  sentido.  A  cidade,
de repente, ficou sitiada por urn cinturao de pobreza, que faz com

que ela se sinta muito degradada.  Eu nao vejo como escapar disso,
como  fazer com  que  essa  popula€ao tenha  acesso  a  certos  bens,
como  moradia,  sadde,   lazer,  e  principalmente,  educacao,  que
deveria ser a  meta  principal  de todas as  reformas.  Nao falo  s6 de
escolaridade, mas de uma educacao verdadeiramente voltada para
a cidadania, uma pedagogia orientada no sentido da compreensao
do outro e do  respeito a cidade como  local  de convivencia.

0 que a senhora chama de compreensao da cidade? i o aspecto
cultural da formaEao deste lugar?

E  o  conhecimento de  sua  origem,  de  sua  hist6ria,  de  seus erros  e
acertos,  de  suas  possibilidades.  S6  se  ama  realmente  o  que  se
conhece,  e  o  respeito  a  si  mesmo  e  ao  seu  espaco  nasce  desse
conhecimento, desse exercfcio cotidiano que podemos chamar de
cidadania.  Do  ponto  de  vista  da  populacao,  Salvador talvez  seja
uma   das   cidades   mais   miscigenadas   do   Brasil.   Primeiro   o
contingente que ja existia da popula€5o aut6ctone, dos fndios que
aqui moravam, a seguir os portugueses que aqui vieram. Sem entrar
no  debate  sobre  se  foi  dizimada  ou  absorvida,  o  fato  e  que  da

populacao  indfgena  quase  nao  sobraram  vestfgios  na  cidade,  a
nao  ser  na  denominacao  de  logradouros,   na  toponfmia,   na
culinaria .... Depois, chegaram os escravos africanos de varias etnias,
de  varias  procedencias.  E  os  outros  imigrantes:  galegos,  italianos,
espanh6is...  Desses,  dos europeus,  realmente,  a contribuicao mais



forte e  a  portuguesa.  As outras  nao chegam  a ter  urn grande  peso
na forma€ao de nossa cultura.  Pelo menos nao tao evidentemente

quanto os portugueses e os africanos. A cultura que veio da Africa
tambem 6 muito forte e esta se tornando preponderante em certos
aspectos.  Agora,  essa  identidade  que  a  gente  busca,  sera  que  ela
existe  mesmo,  ou  6  uma  fantasia,  algo  que  a  gente  desejaria  que
fosse?  Porque, durante muitos anos,   se falou em  uma democracia
racial e uma aparente falta de preconceito, como se a convivencia
entre as ragas fosse mu ito pacffica, e sabemos que isso e urn conceito
bastante  hip6crita.  Apesar  da  discriminacao  ser  mais  econ6mica
do  que  racial,  tanto  que  aqui   se  costuma  dizer  que  o  negro
embranquece a medida que enriquece, e, aparentemente, ningu6m
discrimine urn  negro que atingiu  extratos sociais ou  culturais mais
elevados.   Urn  artista,   urn  professor,   urn  profissional   liberal  de
sucesso,  uma  pessoa  envolvida  com  a  cultura,  com  a  polftica,

provavelmente nao tera maiores problemas de relacionamento por
causa de sua origem.  Mas a grande massa ainda tern aquela coisa
do olhar desconfiado.  E,  por outro  lado,  como o negro sempre foi
visto  como  o  outro,  o  inferior,  ele  tern  que  lutar  ate  para  vencer
isso  dentro  dele  mesmo  e  sentir  orgulho  de  si.   Ele  precisa  se
relacionar  com  ele  mesmo,  se  conhecer,  vencer  a  sfndrome  da
escravidao. Por isso, eu falo do conhecimento. A medida em que a

gente for conhecendo urn pouco mais da cultura de outros povos,
ira  tamb6m    descobrindo  que  nao  existem  culturas  inferiores  ou
superiores,   apenas  culturas  diferentes,   que   podem   conviver
harmoniosamente  e  construir  coisas  juntas,  uma  com  a  outra,  e
nao em  oposi€ao.  Me sinto  muito temerosa  diante dessa  maneira
de  agir  contra  alguma  coisa.  Acho  que  deveria  ser  em  favor  de.
Preocupo-,me  com  a  transforma€ao  dessa  oposicao  em  6dio
ostensivo. E a pior coisa que pode existir em urn pars. Principalmente
aqui,  onde  as  famflias,  de  urn jeito  ou  de  outro,  estao  ligadas,  ou

por  la€os  sangtlfneos  ou   por  amizade,  a  varias  etnias.   Entao,  a
minha  preocupa€ao  6  que  essa  questao  racial  e  cultural  nao  se
transforme em  uma coisa de oposicao ao outro.  N6s somos filhos
de pais diferentes. Temos urn pe na Africa e urn p6 na  Europa.  Nao

podemos  esquecer  isso  nao.  A  gente  tern  e  que  ensinar  uns  aos
outros a for€a,  a  beleza,  que essas duas culturas tern e tentar
criar a  partir daf  novas formas  de expressao  cultural.

A senhora, entao , questiona essa onda do "Se 6 negro
6 lindo,,I

Urn pouco, tambem... Porque todo mundo e lindo. Mas
agora, talvez isso seja necessario, nesse momento,

para  que  as  pessoas  passem  a ter orgulho de  sua

9rigem  africana  e  possam  fortalecer  a  auto estima.
E  importante,  no  momento,  a  afirmacao  de  que  ser
negro 6 lindo.  Isso 6 importante, para o negro, se achar
lindo,  porque  refor€a seus  pr6prios valores,  sempre em
oposicao, em situa€ao de suposta inferioridade em relacao
aos  padr6es  da  est6tica  europeia.  No  momento  em  que  se
come€a  a  pesquisar  sobre  a  Africa,  como  urn  continente  de
mdltiplas   realidades,   com   uma   heran€a   hist6rica  e  cultural
importantfssima,  e  isso  e  levado  para  pessoas  que  se  acreditam
desprovidas de tudo,  porque nao sabem que isso existe, se acham
apenas pessoas inferiores, voce cria urn orgulho da sua identidade,
da sua origem.  De certo modo se fez  isso tamb6m em  relacao aos
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portugueses, a partir da independencia, dizendo que portugues era
burro, que nao tomava banho, chamando de maroto, pe de chumbo,
etc.  porque  n6s,  brasileiros,  rec6m  libertados,  naquele  momento,

precisavamos  disso.  De  investir  contra  os  portugueses  para  nos
afirmarmos  como  povo,  como  identidade.  Entao,  acho  que  esse

processo  pelo  qual  a  populacao  afro-brasileira  esta  passando,  de
afirma€ao  de  sua  identidade,  e  importante.  S6  precisamos  cuidar

para  que  isso  nao  se  transforme  numa  oposi€ao  sistematica.  Urn
racismo  pelo  contrario.  Cada  etnia  tern  suas  coisas  boas  e  ruins.
Talvez  sejamos  urn  laborat6rio  dessa  mistura,  escolhidos  pelo
destino como ponto de partida de uma  nova civilizacao.  Inclusive

porque todas as civilizac6es mediterraneas tern urn umbigo comum,
e  a  Africa,   a  Gr6cia,  a   ltalia,  todos  esses  povos  conviveram
estreitamente durante s6culos em  pe de  igualdade.  Existiam  reinos

poderosos na Africa. S6 que, por urn caminho altamente perverso,
essa  populacao  veio  parar  aqui  numa  condi€ao  de  humilhacao
muito grande,  e essa foi  a  mem6ria que ficou.  Nao a  mem6ria de
urn  tempo  mftico,  de  uma  heranca  cultural  a  preservar,  mas  a
mem6ria da humilhacao e da derrota. Esse talvez seja outro aspecto
a  considerar,  porque  a  mem6ria  coletiva  e  urn fator de  uniao,  de
auto  estima.

Como ficaria esse estimulo a expressao do  negro em termos de
politicas culturais aqui em Salvador?

Em  primeiro  lugar,  acho  muito  importante  o  reconhecimento  de
sua  pr6pria  identidade:  de suas origens,  de sua  hist6ria,  da  arte de
seus  antepassados.  Com  seriedade,  sem  demagogia,  da  mesma
forma que se ensina a hist6ria que diz respeito as culturas europeias.
Nao  como  uma  coisa  a  parte,   mas  como  uma  contribuicao
importante a forma€ao de  nossa cultura,  da cultura  brasileira,  que
6 uma fusao de todos esses elementos de sua formacao.  Incentivar
a producao de projetos culturais que venham a expressar essa raiz
africana sem paternalismo, sem aquela de vamos aplaudir s6 porque
e afro e esta  na moda.  Bern,  eu  nao vejo porque aceitar coisas de

qualidade  inferior,   apenas  porque  tenham   a  ver  com  cultura
africana,  quando  se  pode  fazer  uma  arte  extremamente  refinada
utilizando-se   esse   potencial    que   me   parece   ainda   nao
convenientemente explorado, a nao ser por raros artistas de grande
talento,  dos  quais  vou  citar  apenas  tres  aqui   na  Bahia:   Rubem
Valentim, Mestre Didi, e Emanoel Aradjo. Eu vou citar aqui o Mestre
Didi, urn africano por ascendencia, uma pessoa intimamente ligada
ao  candomble,  que  faz  uma  arte  absolutamente  refinada,  aceita
em  qualquer  lugar do  mundo,  6  urn  homem  culto,  que vive a sua
cultura   intimamente.  Acho  a  arte  que  ele  faz  absolutamente
moderna, no sentido de que esta inserida na cena pratica cotidiana,
e 6 boa  porque 6 boa,  e nao porque e feita por urn  negro.

E como chegar a essa classifica€ao valorativa?

Voce  nao  aceita  qualquer  coisa.  Aceita  o  que  e  melhor,  segundo
urn canone. Agora, como chegar a esse canone?  Eu  me pergunto e
realmente nao tenho resposta.  Como estabelecer esse canone e se
e certo ou nao ter esse canone para as artes. Quem e que diz o que
6 born e o que e ruim. 0 que 6 born para mim as vezes nao 6 para
outra  pessoa.  Mas  existe  essa  possibilidade  de  se  estabelecer  urn
canone,  que  alias  nao  6  imutavel.  Do  ponto  de  vista  da  literatura
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ocidental,  por exemplo, ja esta mais ou menos estabelecido quem
sao os melhores de uma determinada 6poca. Para a cultura africana,

que € agrafa, muito mais oral, e muito diffcil estabelecer urn canone
Iiterario,   por   exemplo.   Mas,   talvez,   seja
desconhecimento.  Por  exemplo:  na  literatura
ocidental,  grandes  obras  foram  criadas  em
cima dos  mitos  religiosos.  As  lendas africanas
tambem  sao  de  grande  riqueza.   Sao  mitos
enraizados  no tempo,  que tamb6m  poderiam
vir  a   inspirar  grandes  obras.  Mas  como  a
cultura  africana  ,  digo  do  ponto  de  vista  da
literatura,  6  basicamente  constitufda  de  uma
tradi€ao  oral,  isso  nao  ocorre.  Daf  a  grande
importancia  das  religi6es  que  ajudaram  a

preservar  essa  heranca  cultural   riqufssima,
como o candomble.

Ai  a  genie  entra  na  questao  da  cultura  de
massa....

Que 6 uma questao serfssima,  mesmo porque
envolve jufzos de valor, que sao sempre muito
relativos.  0  que  6  born  para  uns  6  p6ssimo

uma  questao  de

``Cada etnia tern suas coisas

boas e ruins. Talvez sejamos

urn laborat6rio dessa mistura,

escolhidos pelo destino como

ponto de partida de uma nova
civiliza£5o."

para outros.  Na mdsica popular, por exemplo,
onde a coisa fica mais visfvel, o que mais vende,  portanto, o que 6
mais consumido, 6 o que possivelmente n6s achamos que e p6ssimo.
Em termos de valor, quando se trata de arte,  nem sempre a maioria
tern  razao.  Diria  mesmo  que  quase  nunca  tern.  Talvez  porque  a

grande  arte  seja  sempre  inquietante,  cause  uma  estranheza  que
nao  atrai  os  de  paladar  menos  apurado.  Porque  arte  6  emocao,
mas  6  tambem  conhecimento.  Quando  eu  leio  urn  texto,  eu  sei

que  tern  que  ter  atras  dele  uma  consciencia  do  que  esta  sendo
escrito.  Poesia  mesmo:  algumas pessoas acham que para fazer urn

poema e s6 ter urn born sentimento, uma id6ia maravilhosa, e jogar
aquilo  no  papel.  Nao funciona.  i  preciso  aprender a  ver a  lfngua
como  instrumento.

Buscando  essa  relaE:ao  entre  manifestafao  artl'stico  cultural  e
identidade, por menos que a gente queira, ha uma hegemonia do
que est6 a mostrai por essa indllstria da cultura. Como a senhora
ve e ate se relaiciona com isso como criadora?

A chamada industria cultural e manipuladora, porque o seu fim e o
lucro  imediato.  0 que  nao vende,  o que  nao fatura,  e deixado de
lado. Aqui na Bahia, a industria cultural esta criando urn estere6tipo,

que  e  essa  questao  da  baianidade,  de  uma  terra  maravilhosa,  o
baiano alegre,  urn povo feliz,  que trabalha sorrindo. Voc6 tern que
viver sambando o tempo todo, comendo acaraj6 no cafe da manha,
nao  e  isso.  Mas  se  vende  essa  imagem  la  fora.  0  que  me  irrita
muito  6  que  a  gente  tern  de  conviver  com  essa  imagem  de  que
baiano  vive  deitado  na  rede ....   E  tudo    muito  folclorizado  ...  A
cidade 6 muito densa,  muito forte,  para que seja vulgarizada com
essas  coisas.   Esta  cidade,   Salvador,  marca  uma  civilizacao,   urn
mundo   novo  que  esta  surgindo,   com   seus  contrastes,   suas
incoerencias. Eu tenho uma rela€ao muito intensa com esta cidade.
Mas  esta  cidade  tern  muitos  extratos...  Ate  a  minha  visao,  ela  de
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vez  e  quando  6  muito  conturbada.  Eu  amo  e  as  vezes  eu  odeio.
Essa  ideia  de  Bahia tao forte,  as  vezes  ate  mitol6gica,  muito viva.

Quase  como  uma  personagem  com  a  qual  eu  dialogo  o  tempo
todo.  Eu  nao escrevo sobre a  cidade,  eu  escrevo contra a cidade,
na  cidade,  vivendo a cidade.  Ela tern  muito essa for€a...  E  ainda  a
mfstica da cidade.  As  pessoas  se apaixonam  por ela.  E ao  mesmo
tempo,  me pergunto: sera que  isso existe ou 6  imagina€ao do meu
inconsciente?  Essa  rela€ao  mftica,  totemica  ...

Essa imagem criada .... Como 6 que seria isso? Quem cria isso?

Uma cidade, como Venus, nascendo da espuma do mar, uma cidade
magica,  mfstica,  de  uma  religiosidade  perturbadora  e  ao  mesmo
tempo paga. Encantando e inspirando artistas e escritores justamente

por sua diversidade, criando uma nova forma de expressao cultural
muito  peculiar,  que talvez  pudesse  ser vista  ate  como  uma  busca
da  identidade  de  que  falamos  no  princfpio.  Mas,  de  repente,  a
mfdia  resolveu  investir  fundo  nessa  id6ia  de  uma  Bahia  ex6tica  e
embarcou  nessa super valorizacao do que acha que e cultura afro
e  que  agrada  muito,  que  vende  la  fora  por  causa  do  exotismo.

Quem  cria 6 a  mfdia,  que 6 dos  brancos.  0 branco cria esse mito
do  exotismo  ligado  ao  negro.  E,  de  certo  modo,  isso  me  parece
uma  proje€ao  muito  preconceituosa  e  extremamente  redutora.  0
baiano  6  muito  preguicoso,  nao  trabalha  muito,  vive  na  rede ....
Porque o baiano faz  isso tudo?  Porque 6 o baiano que tern sangue
negro  na  veia.  E  o  negro  e o que canta,  6 o  que danca...  6 o que
trabalha cantando... Talvez trabalhassem cantando para suportar o
trabalho,  para  fugir  de  uma  situa€ao  insuportavel,  para  preservar
sua identidade. Acho culturalmente muito perigoso esse marketing
da  terra  da  felicidade,  carnaval   365   dias  por  ano...   Isso  acaba
abafando outras  manifestac6es artfsticas.  S6 o que da  mfdia,  6  urn
tipo de  mdsica, 6 urn tipo de  instrumentacao,  e o  resto vai  ficando
abafado,  urn pouco fora de foco.

:..-:E-a;..if,:t.I..::i.i.:.
|''qu(lI„u,J,,H\l
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Como o senhor entende a questao da identidade cultural?

Urn dos problemas que estao em pauta na etnomusicologia hoje e
a constru€ao da identidade cultural atrav6s da mtlsica. Esse assunto
nao  6  tao  novo.  Ha  uma  corrente  antropol6gica,  que  talvez  se

pudesse  ate  chamar  de  antropologia  psicol6gica,  que  teve  uma
fase muito  importante durante os anos 30,  numa fase subseqtlente
ao  impacto  do  funcionalismo,  em  que  e  feito  urn  estudo  de

personalidade e cultura, ou  melhor,  mais do  impacto da cultura na
formacao  da  personalidade  do  que  o  reverso  disso.  Acredito  na
importancia de se saber quem  se 6,  para onde se vai, o que 6 que
se tern sido,  e  disso  concluir qualquer coisa,  e,  para  mim,  nao  ha
dtlvida nenhuma sobre o risco de uma polftica de cultura que nao
seja  de  cultura,  mas  de  inddstria  cultural.

Existiria, entao,  uma unidade ou uma identidade cultural baiana?

Atualmente,  com  os  meios  de  divulga€ao  de  massa,  a  tendencia
tern     sido    de     uma     desterritorializa€ao    da     cultura     e,
subsequentemente, uma necessidade de negocia€ao de significados.
Voce  imagina o que aconteceu com o Olodum. Aquilo e produto,
e  urn  retrato de  urn grupo  minoritario,  com  problemas,  querendo
estabelecer essa identidade de que a gente esta falando, entao isso
6 produto ex6tico, interessante. Produtores americanos, japoneses,
tiram esse grupo daqui,  levam para o Central  Park, em  Nova York,

para  grandes  gravadoras.  No  momento  em  que  isso  acontece,  o
relacionamento desse grupo de mdsicos com a comunidade que o

produziu se altera completamente.  Entao, ao inv6s de haver tantos
mdsicos  participando  da  banda,  essa  foi  reduzida  de tamanho,  e
os ensaios, de que as pessoas participavam I ivremente, comecaram
a  ser  cobrados,  os  instrumentos  come€aram  a  mudar,  essa  coisa
toda. Consequentemente, essa comunidade tern que negociar esse
significado  para  poder  manter aquilo que 6  seu,  a  sua  identidade.
Isso ocorre o tempo todo,   culturas musicais relativamente isoladas
sao atingidas por influencias urbanas ou  pela  indt]stria do disco ou
do  que  for.  Ou  seja,  elas  come€am  a  se  alterar  totalmente.  A
conseqtlencia da perda de  identidade e urn desastre.

E, no momento atual, como fica a identidade cultural em Salvador,
por exemplo?

Nao  fica.  Salvador  esta  posta  a  venda.  Eu  nao  posso  nem  falar
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disso,  porque fui do Conselho Estadual de Cultura durante bastante
tempo  e  fiz  uma  ou  duas  criticas,  que  me  parecem  sensatas,  aos
mecanismo de captacao e aplicacao de recursos,  nao preocupado
com as coisas que estao sendo feitas, que sao muitas,  mas com  as

enormes ambic6es. Eu me preocupo muito com

``Atualmente, com os meios de

divulgafao de massa, a tendencia

tern s.Ido de uma

desterritorializa€ao da cultura e,

subseqtientemente,  uma

necessidade de negociaFao de

significados."
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essas ambic6es, porque sao fundamentais para
essa   identidade  de  que    estou  falando.  0
conceito  basico do  Faz  Cultura  e  -eu  fico  ate
urn  pouco embara€ado de dizer  isso:  ``cultura
6 urn conjunto de bens e servicos de  interesse
do  turismo".  Ponto.  Indllstria  cultural  da  pior
natureza,  porque isso produz empregos e gera
riqueza,  e  se  descobriu  que  nao  sei  quantos

por   cento   do   PIB   estao   envolvidos   em
atividades culturais,  e,  por causa disso,  vamos
maltratar a populacao  inteira, vamos prostituir
todo mundo, vamos desrespeitar qualquer coisa

porque o resultado 6 dinheiro, entao esta certo.
Qualquer   outra    coisa    6    inoportuna,    6
impossfvel.

Ch:t%r°og:n:;ednahde°rnaecnu;teunr:ebafanqa;fsdtife°re:tae

do Brasil ou de outros contextos, nesse aspecto?

Eu poderia falar sobre func6es e usos de mdsica, porque isso tambem
esta relacionado com a  identidade e responde a essas mil caras de
Salvador.   A   cultura   a   qual   voce   pertence   seria   o   maior
condicionador do tipo de mdsica que voce produz. Mt]sica produz
respostas  ffsicas,  entao  ha  urn  determinado  tipo  de  fazer  musical

que esta em todas, mas existem aquelas que fazem principalmente
isso.  Outra funcao de mdsica que 6 muito citada 6 a de expressao
de emoc6es. Tudo bern,  por que nao? Mas e fundamental tamb6m

que  voce  pense  que  nao  ha  mdsica  sem  conhecimento.   Existe
mt]sica para refletir. Qualquer grupo humano tern conceitos daquilo

que ele considera  boa  mdsica.  Em funcao desses conceitos,  estao
os comportamentos, e em fun€ao dos comportamentos, finalmente,
os produtos,  as  mtlsicas.  E tudo  isso e  urn  sistema dinamico:  se os

produtos nao correspondem aos conceitos, ou os conceitos mudam
ou os produtos mudam. Se os comportamentos forem inadequados
aos produtos, entao urn muda o outro. Tudo isso esta constantemente
sendo  ajustado  por  urn  processo  de  retroalimenta€ao,    que  se

poderia chamar informalmente de educa€ao musical. Essa educacao
musical  nao tern que ser formal,  mas esta af o tempo todo e 6 esse
feedback  que  compatibiliza  o  sistema  inteiro.  Mas  o  luxo,  nesse

pals  de  cartolas,  que  e  o  dos  mdsicos,  e  de  que  a  emo€ao  seja
premiada e  a  reflexao  seja  ignorada.

No geral, ou principalmente na Bahia?

Nao,  no  geral  eu  acho  que  a  tendencia  seria  essa.  Muito  menos,

por exemplo, na Europa e nos Estados Unidos, onde as pessoas sao
educadas.  i  urn  absurdo  o  sistema  educacional  brasileiro  ignorar
urn  dos  sentidos  fundamentais,  que  6  o  da  audi€ao.  Claro  que  se
educa  pela  mllsica,  nao  precisa  nem  dizer.  E  deseduca  tamb6m,
faz o contrario.  No caso do  Brasil, existem exemplos hist6ricos -e
sao  varios  -dessa  consciencia  da  for€a  da  mdsica,  ao  ponto  de
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terem   interditado  todos   os   batacot6s   da   Bahia,   que   eram
instrumentos  dos  males  ou  dos  iorubas,  nao  me  lembro  bern.  Os
atabaques de candombl6 foram apreendidos pela polfcia ate  1975,
uma  violencia  que  nao  tern  tamanho,  mas  muito  bern  pensada,

porque qualquer delegado  de  polfcia  sabia  que,  no  momento  em
que ele apreendesse o atabaque, o candombl6 parava. Concluindo
a  questao  das  fun€6es  e  de  como  elas  afetam  essa  mdsica,  voce
teria  uma  funcao de comunicacao,  uma  outra  de entretenimento,
de expressao,  gosto estetico,  mas  existem  outras  func6es  que  sao
mais   ligadas  ao  refor€o  de  autoridade,   legitimacao  de  sistemas

politicos e  religiosos, contribuicao para a continuidade da cultura,
contribui€ao para a  integra€ao, tudo isso nao exclusivo da mdsica,
evidentemente,  mas  de  que  ela  faz  parte.  Eu  acho  que  deveria
haver  urn  planejamento  cultural,   com   bases   mais  cientfficas,

projetos  de  salvaguarda  de  mem6ria,  de  estrmulo  a  criatividade.
Certos tipos  de coisas que  seriam  feitas  por  urn  Estado que tivesse
uma   polftica  cultural   esclarecida.   Isso  precisa   ser  feito,   mas  6

perigoso  interferir  nisso  diretamente.  Se  voce  pensa  em  termos
econ6micos,  como  se  houvesse  uma  esfera  de  circulacao,  uma
esfera de produc5o e uma esfera de consumo,  mexer no consumo
ou  mexer  na  producao  6  muito  perigoso,  vira  urn  dirigismo.  Mas
mexer na  circula€5o nao,  porque 6 urn efeito  indireto, facilita-se o
acesso,  multiplicam-se  as  oportunidades  e o estfmulo.  Isso  seria  o
mfnimo que  uma  polftica cultural  inteligente teria que ter,  sem  ser
dirigista.  Na graduacao da Escola de Mdsica, estao surgindo grupos
como  o  Janela  Brasileira,  tentando  fazer  urn  tipo  de  mdsica  que

::Jeamb;,a.,ea:em,:zseTao;eT.p:eaact::sV,i:.;ses,ahf,'t:Ta5epx:.e[:etn6'::rpaos;
com  excecao  de  uma  delas,  teve  urn  resultado  muito  born  e  sem
nenhuma   concessao.   Nao   houve   qualquer   problema   de
comunica€ao com a audiencia. Entao isso pode ser feito, apresentar
coisa  boa,  de  qualidade,   a  urn   pdblico  que  ainda  precisa  ser
educado.  Para mim,  o nacionalismo seria o direito que voce tern e

que  eu  tenho de  me  reconhecer  na  minha  pr6pria  mtlsica.

MANUEL  VEIGA
Escola  de  Mdsica  -UFBA

mveiga@ufba.br

Xang6 6 o orixa da justi€a, raios e
trov5es. Seu sfmbolo 6 o 0x6, ou
seja, urn machado de dupla face.

Marido de Oxum, Oya (Iansa) e Oba.
SBPC Cultural  -  Bahia,  bahia,  que  lugar 6 esse?
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Qual o panorama da produFao airti'stical na Bahia de hoje?

A  Bahia,  a  partir dos  anos  70,  come€ou  a experimentar  urn  processo que
vai  estar presente no Brasil  como urn todo (a Bahia sempre urn pouquinho
depois):  a  afirma€ao  de  uma  nova  16gica,  fundada  na  16gica  de  inddstria
cultural,  que  vai  substituir,  em  larga  medida,  o  que  se  tinha  ate  entao  -
uma  16gica  de  cultura fundada  na  escola,  na  academia,  em  circuitos  mais
sofisticados e pouco ampliados. Os anos 70 marcam essa mudan€a, que s6
se consolida efetivamente com o carnaval  nos anos 80.  E isso 6 que vai dar
o  tom.  Quem  da  o  tom  na  produ€ao  cultural  na  Bahia  6  efetivamente  a
16gica de mercado. Nao que nao existam outras 16gicas. Mas quem consegue
reproduzir,  amplificar e  massificar efetivamente as dinamicas culturais sao
os  mecanismos que  passam  pelo  ambito do  mercado.  Entao,  o que 6 que
esta faltando diante disso? 0 que 6 possfvel fazer? Vociferar contra o mercado
e  uma  bobagem:  ele  alcan€ou   hoje  todas  as  dimens6es  da  vida  em
sociedade.  No  plano da  religiao,  da  ecologia,  do  espfrito,  da  cultura...
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Voce achai que o mercado chega ate alguns ``Ioca.Is de cultura rec6nditos",
com a arte mortu6ria, por exemplo?

Acho que sim, que ele tern sempre alguma coisa a dizer. A Bahia 6 o dnico
lugar onde uma casa funeraria se chama A Decorafi.va.  Born, os tentaculos
do  mercado,  como  eu  ia  dizendo,  sao  muito  fortes.  Como  6  que  eu  vou
olhar para isso? Temos que produzir aquilo que o mercado nao produz, que
e   polftica  cultural   e  debate  cultural.   Sao  polfticas  culturais  pdblicas,
fundamentalmente  pdblicas,  mas  tamb6m  privadas,  que  vao  fazer  aquilo

que  o  mercado  nao  consegue  fazer,  que  6  ampliar  os  circuitos  culturais,
incluir aqueles que nao tern mercadoria para vender, mas que tern producao
a apresentar. 0 Teatro Experimental nao tern mercadoria para vender, porque
ningu6m  compra  aquilo.  Mas  ele  tern  uma  producao  para  apresentar.  E  a
sociedade  precisa  daquilo?  Precisa.  As  celebra€6es  no  plano  da  morte...
embora  o  mercado  venda  o  caixao,  a tumba,  o  sepulcro,  aquilo  nao tern
uma presenca no tecido social? Entao, ela precisa ser resguardada, cuidada.
Nao  preservada  em  formol,  porque  algumas  morrem  mesmo.  Mas  voce
tern que criar  urn espa€o que o  mercado  nao cria.  Ao  inv6s de as pessoas
ficarem criticando pura e simplesmente o mercado, devem primeiro pensar
em regular esse mercado e produzir determinadas dinamicas que nao fazem
parte   dele.   Polfticas   pdblicas   na   area   de   cultura,   para   garantir  as
manifesta€6es,  o  direito  de  acesso,  o  direito de  cria€ao -nao 6  que todo
mundo  seja  artista,  mas  todo  mundo  tern  o  direito  de  ter  condic6es  para
viabilizar a sua criacao, a sua producao, coisa que o mercado nao permite.

Urn  passo  importante  desse  processo  nao  ser.Ia  a  pr6pr.Ia  soc.Iedade
reconhecer a diferenEai, ou seja, reconhecer o valor daquele outro que as
vezes lhe 6 estranho?
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- que,  as vezes,  sao empresas  mesmo,  como  a  Copene,  que vai

produzir uma polftica privada da cultura.  Mas sao  16gicas que tern
que caminhar ao lado da 16gica maior, que prevalece hoje: a 16gica
de  mercado.  i  fundamental  a  existencia  de  politicas  ptlblicas  na
area   de   cultura   e   tambem   na   area   de
comunicacao,  para  romper  os  monop6lios.
Afinal,   da   mesma  maneira  que  a  polftica
cultural  rompe  o  monop6lio  do  mercado em
rela€ao  ao  que  6  fazer  cultura,  a  polftica  de
comunica€ao rompe o monop6lio de mercado
-ou   pretende  faze-lo  -daquilo  que   6
fundamental   para  a  sociedade:  ouvir,  falar...
Hoje,  na  Bahia,  n6s  vivemos  uma  situacao

perigosa: o mercado da produc5o cultural esta
monopolizado  pelo  grupo  politico  que  hoje
controla  a area de comunica€ao.  Ele controla
a area de comunicacao e a area de cultura. Se
voce  olhar o  dltimo  verao,  os  principais fatos
artfstico-culturais  da  cidade,   no  ambito  do
mercado -e ate fora dele -, foram controlados
por  essa  pessoas,  pelo  grupo  da  TV  Bahia.  E
eu     nao     estou     discutindo     aqui     nem
competencias,  eles  ate  t6m  compet6ncia  em
fazer  coisas   novas:  o   Rfd/.o  Bazar  6  uma
excelente  id6ia,  o  So/ar/.s  6  uma  excelente

"0 mercado s6 se interessai pela

diferenga na medida em que essa
diferenEa  possa se transformar

num diferencial de mercado. Mas
ele nao acolhe a diferenFa no

sentido de compreender a
necessidade dela, porque o
mercado 6 urn espaEo de

desigualdade.

•id6.iaL,  o   Projeto   P6r  do  Sol,  o   Festival   de

Ver5o...  Nao  ha  crftica  a  isso  do  ponto  de  vista  da  competencia,
mas   ha  do   ponto  de  vista  da   diversidade.   Esse   mercado  6
extremamente  perverso  com  tudo  aquilo  que  nao  pode  ser
rapidamente transformado  em  mercadoria,  nao  da  margem  a  que
determinadas  coisas  possam  se  concretizar.  Mas  sempre  a  culpa
maior e de quem deveria regulamentar o mercado e contrabalanca-
lo  em  termos  de  polfticas  culturais.

i possivel  regular o mercado?

Claro que 6. Voce regu la o mercado financeiro, o mercado de trabalho,

por que nao e possfvel  regular o mercado do carnaval,  por exemplo?
Por que nao pode regular o mercado da cultura? Acho que pode. Por

que  voce  nao  pode  produzir  mecanismos  mais  transparentes  de
financiamento? Temos o  Faz Cultura, que tern  urn papel  importante,
mas 6 preciso transparencia nesse processo, saber exatamente como
6 que esses circuitos estao.  i  preciso ouvir a  classe artfstico-cultural
da  cidade:  quais  sao  as  suas  demandas,  suas  opini6es,  crfticas...
incorporar esse processo. Nao pode ser imaginando que o Faz Cultura
6  uma  dadiva  do  Estado,  porque  6  urn  dinheiro  meu,  eu  paguei
imposto, e esse imposto vai ser utilizado para varias coisas, entre elas
isen€ao  fiscal  de  empresas.  Esse  jogo  af  nao  e  urn  jogo  que  corra
independentemente da min,ha participacao como cidadao. Pelo menos

:::::Tac::ae:sgea:::::sas:.aErtp.r,epc:::.d:Tso.c.r:ecd:dn:s::+r:|#ertnacJta:
as  pessoas  produzirem  isso  e  ampliarem  o  que  falta  hoje  na  Bahia,

que 6 o debate cultural.

PAULO  MIGUEZ
Professor da  UNIFACS,  Doutorando  da

FACOM  -UFBA
miguez@svn.com.br
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Qual a importancia hoje do debate sobre identidade cultural?

Hoje,  mais  do  que  a  questao da  identidade  cultural,  o  importante
6  trabalharmos  na  perspectiva  de  pensarmos  o  plural,  que  e  a

questao  das  identidades.  Mais  do  que  ver  a  questao  de  uma
identidade cultural, precisamos considerar a existencia de mllltiplas
identidades.  No  mundo contemporaneo,  o mais fundamental  esta
em  considerarmos  que  existe  a  necessidade  de  termos  algumas
igualdades -e sao essencialmente igualdades nas dimens6es sociais,
humanitarias, porque temos urn mundo de profundas desigualdades
sociais  ~  mas,  ao  tempo  que  temos  a  igualdade,  n6s  temos  urn
movimento muito forte no fortalecimento da diferenca. A diferen€a
e o elemento mais fundamental do mundo contemporaneo, porque
6  ela  que  move  a  sociedade,  do  ponto  de  vista  do  respeito  a
diversidade.   Esse  6  o  ponto  fundamental.   Entao,   mais  do  que
buscarmos  uma   identidade,   n6s  precisamos  6  fortalecer  as
singularidades,  fortalecendo  a  diferenca.

E como isso bate no fazer artl'stico, na miriade cultural baiana?

Exatamente  pelo fato de que voce tern que ter todo  urn  programa
de   apoio,   financiamento  e   fortalecimento   de  todas   essas
manifestac6es  e  nao  apenas  o  apoio  e  o  fortalecimento  nas
manifestac6es hegem6nicas.  Isso significa que temos que ter apoio
financeiro  e  espa€o  para  que  as  manifesta€6es  mais  diversas

possfveis  sejam  igualmente  fortalecidas.

Essas  manifesta€6es que nao sao hegem6nicas tamb6m merecem
financiamento?

Todas  sao  merecedoras  de  financiamento.   Essa  que  e  a   id6ia
fundamental.   Se  voce  nao  fortalece  a  mais  pequenininha,   a
menorzinha dessas manifestac6es,  ela  nunca  podera vir a  ser uma

grande manifesta€ao.  Precisamos estar mais abertos -mais abertos
no  sentido  de  aceitar  e  mais  abertos  no  sentido  de  fortalecer,  de
capitalizar exatamente  essas  manifesta€6es  que  nao  estao  com  o
espaco garantido para o mercado. Numa sociedade neoliberal, onde
o  foco  no  mercado  6  o  fundamental,  acaba  ocorrendo  uma
recorrencia  em  termos  de  apoio  para  aquelas  manifestac6es  que
tern  uma  ampla  aceita€ao.  Mas  nao  s6  as  que  tern  aceita€ao  de
mercado  que tern  que  ser fortalecidas.
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E h6 espaEo para toda essa diversidade de manifestaE6es, quando
os mecanismos de financiamento viram isencao fiscal, transferindo
a responsabilidade de seleFao e apoio para a  iniciativa privaidai?

Tern.  De  urn  lado  tern.  Primeiro  porque  isso  e  muito  importante,
mas  nao  basta:  se  parte do  pressuposto  que  as  empresas tamb6m

passam  a ter  uma  outra  percepcao da questao da  identidade e da
diferen€a.  Tambem  empresas  vao  passar  a  apoiar  manifestac6es

que sao singulares pela sua pr6pria  natureza.  Isso potencialmente,
e  claro.

Mesmo que nao tenham pllblico, que nao chamem tanto piiblico
quanto outras?

Nao  chama  urn  determinado  tipo  de  pdblico,  mas  pode  chamar
outro.   E   por  isso  que  voce  nao  pode  ter  os  mecanismos  de
fortalecimento e de apoio apenas via esse canal. i preciso ter outros
espa€os de financiamento e apoio (nao necessariamente financeiro)

que nao esse,  voltado para o mercado.

Ainda falta o reconhecimento, pelo poder ptiblico, da equivalencia
dessas manifesta€6es?

Sim, e muito. Mas nao e s6 do poder pdblico. 0 poder pdblico, de
certa   forma,   manifesta   aquilo   que   a   sociedade   deseja.   E,
independentemente  da  forma  como  se  dao  as  elei€6es  e  a  nossa
democracia faz-se representativa,  hoje a nossa sociedade tamb6m
nao  considera  a  diferenca  como  urn  fator  fundamental.   Nossa
sociedade 6 uma sociedade conservadora, em que todas as minorias
sao ainda lamentavelmente vistas como coisa de segunda categoria.

Essa discussao a respeito da diferenfa est6 presente nai produfao
cultural  baiaina?

Acho  que  sim.  A  Bahia  6  urn  exemplo  particular  desse  tipo  de
manifestac6es.  A  cultura  afro,  na  Bahia,  6  algo  que  se  manifesta
fortemente,  e  essa  manifestacao  demonstra  urn  espaco  para  algo

que  nao  6  o  hegem6nico.  Os  projetos  culturais  dos  blocos  afro,
dos blocos de carnaval, as ONGs.  Ha, na Bahia,  urn grande espa€o
onde  isso acontece.  Obviamente,  ainda 6 urn espaco clue  luta por
mais  espa€o.

E  como  6  a  aEao  dessas  ONGs,  a  sociedade  c.Ivil  aflorando,
defendendo a diferenFa tamb6m?

E  isso que vai dar essa dinamica da sociedade. Veja o exemplo dos
blocos  afro,  como  o  Olodum,  o  lle  Aiye,  a  Timbalada,  o  Male
Dibale,  a  Pracatum,  os  projetos como o Axe,  a  Cip6,  a Andi,  e as
ambientalistas como o  Gamba e outras que  atuam  nessa  area.

Mudan_do urn pouco o foco para a universidade,  para quem faz
pesquisa,  como  6  considerar  essas  .Identidades  culturais  todas
presentes na Bahia? Como isso modifica a falzer cientifico?

i a mesma questao.  Se a universidade continuar sendo urn espaco
onde essas  manifesta¢6es  nao tenham  predominancia,  ou  seja,  se
a  universidade  nao trabalhar com  a diferen€a enquanto fundante,

Mais conhecida na
Bahia como  lansa ,
Oya 6 a orixa dos

ventos, tempestades e
fogo.  Ela 6 a esposa
favorita de Xang6.
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voce nao tern universidade. A universidade contemporanea, nesse
milenio que se  inicia,  s6 tern  sentido  se for centrada  na diferen€a.
Se trabalhar s6  com  o  conhecimento  hegem6nico,  nao  da  conta.
Esse  6  o  grande  desafio  por  que  a  universidade  esta  passando.  A

universidade  hoje  esta  muito  voltada  para  a

"Hoje, mais do que a questao da

identidade cultural, o importante
6 trabalharmos na perspectiva de

pensarmos o plural, que 6 a
questao das identidades. Mais do

que vcr a questao de uma
identidade  cultural,  precisamos

considerar a existencia de
milltiplas  identidades."
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questao do mercado. E isso nao e universidade,
6  uma  preparacao,  urn  treinamento  para  o
mercado.    A   educa€ao    tern    urn    papel
significativo  nessa  area.   Se  voce  parar  para

pensar  como  se  da   hoje  a   produ€ao  do
conhecimento  na  ciencia,  ele  nao  e  mais
centrado na  regularidade.  Temos as teorias do
caos,   dos  fractais  -todo  esse  universo  da

produ€ao de conhecimento esta centrado muito
mais  no  inesperado,  na  irregularidade,  do que
na  ordem.  Entao,  a  universidade -e  essa  6  a
nossa proposta para a  Faculdade de Educacao
da   UFBA  -tern  que   se   preparar   para   a
desordem,  para  a  rebeldia.  E  nao  se  preparar

para a ordem,  para a  harmonia.

Preparando-se  somente  para  a  ordem,  voce
fica preso a todos esses conceitos de educacao
formal  etc?

Formal  e tradicional.  Por  isso  n6s estamos  buscando  construir  urn

projeto que, em vez de ser urn projeto centrado em pedagogias de
assimila€ao,  trabalhe  com   uma  pedagogia  da  diferenca,  que
considere as  mdltiplas  possibilidades de se produzir,  de se ensinar
e de se aprender.

i mais dificil se trabalhar com a desordem do que com a ordem?

Sim e nao. No momento em clue voce trabalha com a ordem, existe
urn trabalho inicial anterior grande, mas depois aquilo 6 implantado
e apenas continua a  ser desenvolvido.  S6 que  o  resultado 6  muito

pobre.  Quando  se trabalha  com  a  desordem,  6  preciso  haver  urn
grande  trabalho   inicial   e  urn   monumental   trabalho  durante  o
processo,  porque voce tern  movimentos variados,  e esse conjunto
de  movimentos  variados  faz  com  que  exista  uma  dinamica  que
nao  6  facil   de  administrar  verticalmente.  Voce  muda  a   16gica,

produz  uma  16gica  horizontal  em  vez  de  uma  16gica  vertical.

NELSON  PRETO
Faculdade de  Educacao -UFBA

pretto@ufba.br
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Quaindo voce pensa em montar urn espet6culo, o que voce quer
suscitar no ptiblico?  Que rotina voce segue, normalmente, para
produzir?

Na  verdade,  essa  6  uma  rotina  que  eu  comecei  ha  muitos  anos.
Parei  de estudar teatro varias vezes,  parei  e voltei,  estudei  mdsica
e  trabalhei  muito  com  arte-educa€ao.  Eu  acho  que tudo  isso  pra
mim a urn meio.  Na verdade eu  nao sou  uma pessoa de teatro, eu
nao  estou  nem  urn  pouco  interessado  em  teatro,  essa  foi  uma
conclusao  a  qual  eu  s6  pude  chegar  ha  poucos  anos.  Eu  estou
interessado no que eu  posso fazer com teatro, entao eu  nao tenho
uma  preocupa€5o.  Eu  acho  que  mesmo  que  a  pessoa tenha  uma
preocupa€ao  inicial  de  partir  de  urn  programa,  ela  vai  conseguir
articula-las   num   nfvel   muito   artificial.   A  cria€ao   nao  6   uma

preocupa€ao,  a cria€ao e  urn treinamento quase ffsico.  Como urn
jogador de futebol  tern saudade da bola,  urn surfista tern  saudade
da prancha, o criador tern saudade daquilo. Pra mim, desde o infcio,
sempre foi  uma  necessidade de estar envolvido com a questao da
cultura,  com  a  reflexao,  com  o  pensamento,  com  a  expressao,  a
capacidade  de  dar  forma  as  coisas.  A  minha  rotina  nao  6  uma
rotina  que eu  saiba.  Quando  voce entra  nesse  mundo,  voce  abre
mao  de  ter  controle  sobre  alguma  coisa,  nao  tern  controle  sobre
nada.

Entao 6 uma coisa que vai mudaindo?

Vai mudando, retransformando. Nao 6 uma coisa que a gente saiba.
0  acaso  tern  uma  contribui€ao  grande.  0  acaso  e  aquela  for€a

8uaef:::aaaqt::nmd:vdee:t::t,8taa,8:n::,aedqo:.eEav8oecneted,nai:gca:nchoemcef::Si:
que estao fora do alcance do cotidiano, da consciencia,  da  16gica
de urn programa. Eu era urn diretor de vanguarda, fazia umas pe€as
muito  sofisticadas  (pelo  menos  assim  eram  consideradas,  eu  hoje
acho  tudo   uma  bobagem).   Era  aquela  coisa   pretensamente
virtuosfstica  mas que  nao  interessa a  ningu6m.  A vida  me ensinou

que  o  teatro  nao  e   uma  coisa  morta,   as  pessoas  veem,   se
emocionam,  se  apaixonam.

i uma mensagem que o pdblico entende?

Pode entender, a depender de como e feito.  Eu estudava mitologia
grega,  esoterismo,  psicanalise  e  depois  joguei  tudo  isso  no  lixo.
Isso  nao  interfere  necessariamente  na  cria€ao,  no  sentido  de  ser
uma grande contribui€ao ou  uma grande perda. 0 que eu aprendi
foi  com  a  vida,  fazendo  peca.  A  rea€ao  das  pessoas  me  disse
algumas  coisas  que  influenciam  no  meu  trabalho  hoje,  que  eu
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considero  como  teatro  popular.  i  urn  teatro  para  o  pdblico,  e  as

pessoas  torcem  parecendo  futebol.  A  minha  rotina  hoje  e  buscar
uma forma de obra de arte que as pessoas compreendam, que tenha
fantasia,  que enriqueca  o  imaginario  das  pessoas,  que tire elas  da

``... h6 uma forte conexao

internacional hoje, que enfraquece
seus vinculos locals. Eu situo
Salvador entre as metr6poles

secund6rias. Que tern uma boa
chance, dentro dessa

descaracteriza€ao generalizada,
promovida pela globalizagao, de

refundar as suas tradig6es culturais
dentro dessa modernidade."

mesmice  do  dia  a  dia,  mas  que  seja  simples.
Simples    nao    no   sentido   de   banais   ou
superficiais.  0 objetivo e romper com  lugares-
comuns  e   atingir  grandes  contingentes  de

pessoas, criando urn teatro que se comunique.

Quais sao os espet6culos que voce destacaria
como os mats importantes dai sua carreira?

Nos  dltimos  anos,  eu   decidi   ser  urn  diretor
baiano.  Adotei  a  frase  de  Carlos  Drummond
de Andrade "Cansei  se ser eterno, agora quero
ser  moderno''.   Em   1981   eu  fiz  a  pe€a  "Ubu
Rei",   que   fala   de   urn   cara   que   faz   uma
campanha pra ser rei.  E  uma peca francesa do
s6culo  19  e  eu  fiz  uma  versao  porno,  como
uma com6dia grotesca.  Logo depois eu  decidi
fazer somente pe€as baianas. Comecei com urn
texto de Walter Smetak, chamado "A caverna",
que  foi  muito  bern  recebido  pela  crftica  mas
ainda era urn espetaculo muito erudito.  Em 87,
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88 fiz uma pe€a chamada ``Sete pecados capitados'', sob influencia
de   Eugenio   Barba,   diretor   italiano   criador   do   conceito   de
antropologia teatral.  Daf avancei varias etapas e depois eu fiz "Los
catedrasticos'',  em  89,  por  acaso.  Foi  urn  espetaculo  que  eu  fiz
com  urn  dia  de  ensaio  para  apresentar  urn  dia.  Nessa  6poca,  eu
tinha  inventado  uma  regra: eu  ensaio a quantidade de dias que eu
for  apresentar.  Arranjei  urn  grupo  de  amigos  atores  que  entraram
nessa  loucura,  ensaiamos  urn  dia  e  apresentamos  em  uma  greve
da Ufba, na Faculdade de Arquitetura. Pra mim era uma brincadeira,
achava que aquilo era  uma coisa  boba  porque eu  era  urn erudito.
Mas eu  vi  que  as  pessoas  aplaudiam  e  gerava  polemica.  Af caiu  a
ficha, eu fui come€ando a entender que teatro podia ser uma coisa

popular.   Depois  de  ``Los  Catedraticos"  eu  destacaria  tambem  ``A
conspiracao  dos  alfaiates"  e  "Canudos:  a  guerra  do  sem  fim'',  em
clue  eu   busquei   a   linguagem  da  trag6dia.   Depois  veio  ``Lfdia  de
Oxum'',  uma 6pera  de  Lindemberg Cardoso,  que  busca  a  mistura
da  cultura  popular  com  a  mdsica  mais  erudita  e  em  seguida  fiz
"Quincas  Berro  D'agua'',  uma  homenagem  a  jorge  Amado.  Na

seqtlencia,  o  segundo  "Los  Catedrasticos",  que  ficou  tres  anos  e
meio  e teve em  torno de  130.000 espectadores,  e  ``Rei  Brasil'',  no
ano passado,  que teve  30.000.

Normalmente  voce  trabalha  com  espet6culos  que  envolvem  a
mtisica?

Eu  faco  teatro-carnaval.  A  cultura  popular  brasileira  e  baiana  sao
ricas,   6  tudo  exuberante.   N6s  somos  tropicais,   as  coisas  sao
coloridas,   as  pessoas  gritam,  se  movimentam,  falam  alto,   riem
muito,  a  mdsica tern muitas notas, tern  uma  sensualidade  latente e
manifesta. A cultura brasileira e assim, exagerada, destrambelhada.

0 que o senhor tern a dizer sobre o conceito de identidade cultural?

Eu  nao  acredito  em  identidade  cultural,  acho  que  6  uma  grande
farsa  criada  pelos  academicos  pra  ter  poder.  A  gente  tern  que  ter
cuidado, nao incorrer no erro de querer explicar tudo, isso 6 ridfculo.
0 grande saque e perceber que a razao tern limite, isso 6 o maximo
da  racionalidade.  A  razao  6  urn  instrumento  para  dar  prazer,  o



debate  intelectual  tern  que  ter  imagina€ao,  nao  pode  ser  esteril.
Muitos professores criam  uma terminologia, as vezes renomeando
e traduzindo coisas que ja tern nome,  e com  isso criam  uma zona
de  poder,  parece  que  sao  extremamente  originals.  0  debate
academico  pode  ser  muito  esteril.  Por  isso  e  importante  que,  na
universidade, existam escolas de arte e areas de extensao,  porque
voce tern que fazer coisas.  Nao  interessa  nenhum debate que nao
leve  a  algo.  Pra  mim,   intelectual  e  Carmem  Miranda  e  Dorival
Caymmi,  que capturam  a fantasia,  a  imagina€ao e dao forma.

Como voce definiria, entao, a expressao .Identidade cultural?

Eu  quero  dizer  que  isso  na  verdade  6  uma  grande  lorota.  Se  nao
existe  identidade   individual,  quanto  mais  cultural.   Identidade  e
uma  mentira.  Se eu  pegar urn  pau  e bater  na sua  cabeca,  voce  se
esquece quem 6 voce.  Voce pensa que voce 6  ``assim" e eu  posso
pensar que voce a ``assado", quem 6 que esta certo? Sera que voce
sabe sobre voce  mais do que eu  sei? Voce pensando sobre voce e
voce pensando em alguem, que por acaso 6 voce, mas 6 urn objeto
da sua  percep€ao.  Pra mim  o que  interessa 6 se comunicar com as

pessoas.

Qual  ai  sua  resposta  para a  pergunta  ``Bahia,  Bahia,  que  lugar 6
este?„

0 que 6 a baia?  E o  rec6ncavo,  o acidente geografico.  As  pessoas
do  interior dizem  que vao  para a  Bahia.  0 estado da  Bahia  6  uma
abstra€ao.  Quando voce  passa de  Feira de Santana, 6 outra coisa,
6  o  sertao,  totalmente  diferente.  Que  Bahia?  Que  identidade?
Inventaram  esse  neg6cio  de  ``Bahia,  singular  e  plural'',  que  ja  6
mais   simpatico,   mas   af   vai   aparecer   algu6m   falando   de
multiculturalismo.   Sabe  o  que  6  multiculturalismo?   E  urn  termo

que se aplica a uma sociedade com a americana, em que os grupos
etnicos   (afro-americanos,   judeus,   japoneses,   arabes,   latinos,
franceses) sao todos separados, todos vivem em guetos.  Identidade
6  uma  necessidade  funcional,  e  uma  lorota  academica.  i  muito
mais  uma  necessidade  das  pessoas  se  aproximarem  e  coexistirem
e para isso se criam os rituais, uma identidade. Mas essas identidade
muda,  a  li€ao da  Bahia e essa.  A  identidade e essa capacidade de
se  transformar.  Existe  urn  paradoxo,  voce  nunca  vai  deixar  de  ser
voce e,  por outro  lado,  voce tern o  mundo  inteiro  pela frente  pra
tentar aprender e se transformar. Como dizia Nitzche ``0 homem 6
uma figura que esta  numa  corda,  tentando  atravessar  urn  abismo,
deixando  atras  de  si  o  animal  e  tentando  alcancar  o  Deus''.    A

gente 6 esse movimento  na corda bamba.  Se  isso e  identidade,  s6
Deus sabe. A grande coisa que a Bahia ensina 6 que tudo 6 possfvel,
tudo  vale.  Veja  a  li€ao  do  povo  baiano:  toda  essa  mis6ria,  e  as

pessoas estao fazendo  samba e axe  must.c..  Isso 6  maravilhoso.  Ha
trinta anos  atras,  qualquer  intelectual  diria que o  povo 6 alienado,
mas nao 6  nao.  Isso e uma grande solidez  na sua determinacao de
viver bern.  E  isso 6  uma  identidade?  lsso 6  mais  uma  necessidade.

E  o  teatro  baliano,  voce  acha  que  ele  tern  dialogado  com  essa
diversidade de expressao do povo?

N6s somos mdltiplos,  porque nao ha alternativa: essa 6 a condi€ao
humana.  Toda  a  cultura,  no  s6culo  19,  era  erudita.  No  s6culo  20,
ela se mistura com a popular, e isso gera a multiplicidade. As pessoas
resolvem  romper  os  modelos,  tudo  e  possfvel.  0  teatro  baiano
tambem,   por  isso,  6  plural.  Alguns  espetaculos  buscaram  esse
dialogo,  consciente  ou  inconscientemente.  Esse  movimento  novo
comeca  com  ``A  bofetada",  logo  vein  '`Los  Catedrasticos",  e  urn

Ox6ssl
i o orixa ca€ador e
deus da floresta.  De

acordo com o
Candombl6 Ketu, sua
cor 6  azul turquesa e
seu  dia quinta-feira.
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pouco  depois  ``Os  cafajestes''.   Essas  tres   pecas  sao  as  mais
emblematicas.  Elas tern uma coisa em  comum:  sao  representemas
(uma  especie  de  categoria  intermediaria  entre  o  comportamento
cotidiano  e  a  representacao teatral  propriamente  dita).  Sao  pecas
em  que os atores falam  diretamente com  a  plat6ia,  e significam  o
abandono de uma est€tica antiga do teatro. 0 ptlblico baiano quer
eventos que  lidem  com  a dramaticidade,  mas  nao o drama em  si.
o  cinema  e  a  televisao  satisfazem   muito  mais  a  percepcao
pregui€osa  do  espectador  contemporaneo.  Essas  pe€as  nao  tern
hist6rias,  mas  nao  sao  sem  sentido.  Antigamente,  o  sentido  vinha
de uma moral, de uma hist6ria de pessoas, hoje vein de urn mosaico,
de uma sucessao de pequenos fragmentos que o espectador monta
na cabeca. Nesse caso, o teatro baiano que tern buscado urn dialogo
com a plat6ia tern sido muito feliz. A Bahia 6 considerada hoje urn
fen6meno  nacional,  porque  tern  uma  vida teatral  particular,  com
padr6es  est6ticos  pr6prios.

Fale urn pouco da sua experiencia com arte-educa€ao.

Pra mim, arte e educacao sao uma coisa s6.  Desde muito cedo, eu
vi que a educa€ao que se faz nas escolas nao 6 educa€ao.  Por que
os jovens  atiram  tanto  nas  escolas?  E  incrfvel  isso.  As  escolas,  ha
muito tempo, perderam a fun€ao.  Nao tern pe nem cabeca estudar
logaritmo e dfzima peri6dica. Pra que serve aquilo? Sera que algu6m
acha  que  aquilo  tern  16gica?  Estudar  gramatica  e  literatura,  para
crian€as,  e grotesco. Anfsio Teixeira ja dizia  isso  na d6cada de 30.
As escolas continuam ensinando equa€ao do 2Q grau, raiz quadrada
e analise sintatica e o sujeito nao sabe nem falar.  Nao tern a menor
id6ia do que esta acontecendo  na  polftica do  pals,  mas estuda  D.
Pedro   11,   Segunda   Guerra   Mundial,   Revolucao   Industrial.   A
educa€ao 6 totalmente alienada.  Pensando em tudo isso, eu entrei
em contato com esse movimento da arte-educa€ao, que come€ou
nos   Estados   Unidos  e   Europa  e  aqui   no   Brasil   teve  grandes
r,epresentantes como Augusto Rodrigues e o pr6prio Anfsio Teixeira.
E  urn movimento que comecou  pela paz,  pela democratiza€ao da
cultura  (conciliar  o  povo  com  o  gosto  mais  sofisticado).  A  arte-
educa€ao parte desse princfpio, pensando na arte como uma bomba
de ddvidas,  uma  possibilidade de criar pensamento original.  Eu  vi

que a arte 6 urn vefculo para isso. Arte 6 bobagem, o que interessa
e o que  aquilo que  ela 6  capaz  de  provocar  nas  pessoas.  Na arte
voce  pode tudo, voce pode provocar tudo, e a vida e assim.
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ALMEIDA,  Fernanda  Maria  Brito  Goncalves  de.  De  o/ho
na  rua:  o Axe  integrando crian€as  em  situa€ao  de  risco.
P6s-Graduacao  em  Educacao,    2000.
Resumo:  0  estudo  que  ora  se  apresenta,  observando  as
condic6es  de  extrema  desigualdade  em   que  vivem
amplos segmentos de jovens brasileiros, analisa respostas

que  movimentos  sociais  buscam   implementar,  atrav6s
da  analise  do  exercfcio  de  uma  das  organiza€6es  nao

governamentais  que  tern  se  destacado   no  trato  do
fen6meno:    Centro  Projeto  Axe  de  Defesa  e  Prote€ao  a
Crianca  e  ao  Adolescente.   Vendo-o  como  fruto  dos
movimentos  sociais,  esta  analise  confere  o  alcance  de
sua  pratica  no  processo  de  integracao  de  ``meninos  de
rua'',  bern  como  na  constituicao  e  divulga€ao  de  novos

paradigmas  sobre  a  questao,  frente  a  sociedade  mais
ampla.

AMIM, Val6r.ia.  A territorializa€ao da  escola  e da  familia
no  imagin6rio  dos  meninos  em  situa€ao  de  riscos:  uma
/e/tura pos5t`ve/.  P6s  G,raduacao  em  Educagao  da  UFBA,
1999.

Resumo:  0  presente  trabalho  tern  como  objetivo  de
estudo  a  infancia  e  a  adolescencia  em  situacao  de  risco

pessoal  e  social   no  municfpio  de  llh6us.   No  intuito  de
conhecer  essa   realidade,   busca,   nas   instituic6es   de
atendimento  e  no  territ6rio  da  rua,  a  compreens5o  da

producao   de   conhecimento   ali   emergente.   Faz   do
problema   dos   sujeitos  em   questao  o  seu   desafio  e,
finalmente,    da    investigacao    do    imaginario    das
instituic6es,  famflia  e  escola  o  fio  condutor  da  pesquisa.
Para  tanto,  o  estudo  reconhece  a  pesquisa-acao  como  a

perspectiva   metodol6gica    mais    indicada.   Como
procedimento  de  coleta  de  dados  utilizaram-se  tecnicas
de  dinamica  de  grupo  para  aproximacao  da  dimens5o
coletiva  e  interativa  da   investigacao,   al6m  de  tecnicas
de   registro,   de  processamento  e  de  exposicao   dos
resultados.   0  processo  de  analise  e  interpretacao  dos
dados  a  orientado  pelo  referencial  te6rico-metodol6gico
do  movimento   institucionalista  frances.   Vislumbra-se,
como  desdobramento  desta  pesquisa,  a  generalizacao
do  tipo  naturalista,  capaz  de  instrumentalizar  a  cria€ao
de   programas   s6cio-educativos   de   intervencao   na
realidade  dos  meninos  em  situagao  de  riscos,  tendo  em
vista  a  transformacao  do  contexto  de  exclusao  atrav6s

de  praticas  alternativas,  onde  se  configuram     novos

processos    de    producao    de    subjetividade    e    de
singularizacao.  Estes  processos,  distanciados  no  modelo
de  vida  hegem6nico  onde  a  famflia  e  a  escola  ainda  se
constituem     como  espa€os  educativos  tradicionais,
resgatam,  a  partir da experiencia  singular do sujeito,  suas
interpretac6es  e  representac6es  de  mundo,  valorizando
as estrategias de vivencia no coletivo que produzem novas
formas  de  construc6es  do  sujeito  na  coletividade.

CORTES,  Clelia  Neri.  A  educafao  a  como  o  veriro..  os
kiriris  por  uma  edLJca€ao  pluricultural.  P6s-Gradua€~ao
em  Educacao,    1996.
Resumo:   Pesquisa  em  educacao  e  diversidade  etnico
cultural,  enfocando  a  educacao  indfgena  desejada  e  em

processo  de  constru€ao  pelo  povo  kiriri  de  Mirandela.  0
estudo foi   elaborado tendo como base dados  recolhidos
na pesquisa de campo de 1993 a  1995, registros efetuados
no perfodo de 80 a 83 e trabalhos de outros pesquisadores

junto  aos   kiriri,   analisados  na  perspectiva  interpretativa
e  dial6gica.  Desenvolve  uma  analise  compreeensiva   do

por que e como o povo Kiriri, entre outros povos indfgenas
no  Brasil,  deseja    transformar  a  escola,  tradicionalmente
espa€o de  homogeneiza€ao em espaco de diversidade,  a

partir  da   intera€ao  dos  saberes   originarios  de  cada
sociedade  e  da  escola  da  escrita.

FRANCO,  Nanci  Helena  Rebou€as.  Negras /mager}s.. urn
estudo sobre os alunos negros da Escola Tereza Concei€ao
Menezes,  no  bairro  da  Liberdade.  P6s-Graduac~ao  em
Educa€ao,  2000.
Resumo:   Esta  dissertacao  intitulada  Negra  lmagens:   urn
estudo sobre os alunos negros da Escola Tereza Conceicao
Menezes  ,   no  bairro  da  Liberdade  /  Curuzu,  apresenta
uma   pesquisa   sobre  o   processo  de   construcao   de
identidade 6tnico-cultural  de alunos negros,  numa escola
de 1 o grau da rede ptlblica de Salvador. 0 enfoque central
foi   perceber  o  trato  que  a  escola  oferece  aos  afro-
brasileiros,  diante  de  suas  experiencias  anteriores,  seus
ancestrais,   sua   famflia,   sua  casa,   seu   cotidiano,   suas
comunidades, considerando que as rela€6es estabelecidas
dentro  (e  fora)  da  escola  influenciam   no  processo  de
construcao  de  identidade  e  na  representacao  que  esses
alunos  fazem  de  si  mesmos.
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LUZ,  Narcimaria Correia do Patrocfnio. ABfBE..  A cri.afao
de  uma  nova  perspectiva  epistemol6gica  em  educacao.
P6s-Graduacao  em  Educacao,  1997.
Resumo:   A  problematica  da  educa€ao  e  da  diversidade
cultural come€a a emergir, na atualidade, como urn tema
de  reflexao  sobre  os  problemas  do  sistema  de  ensino.
Procuraremos   realcar  as  diferen€as   culturais  como

prolongamentos  de  sistemas   civilizat6rios   milenares,
destacando-se,  no  Brasil,  o  amerfndio,  o  europeu  e  o
africano  que  caracterizaram,   no  contexto  hist6rico  do
colonialismo,  as  matrizes de  pluralidade e de  identidade
nacional.  A  cultura  africano-brasileira,  suas   linguagens,
institui€6es e valores, estruturam a identidade de urn povo

que  luta,   no  decorrer  da  hist6ria,   por  uma  afirmacao
existencial   pr6pria   no  contexto  plural.   0  sistema  de
ensino    nao    esta    fora    do    contexto    desssa    luta,
caracterizando  uma  dinamicidade  que  ate  hoje  s6  foi

percebida    atraves   de    uma    visao    neocolonial    e
evolucionista,  que  tenta,  de  varias  maneiras,  denegar  a
importancia  e  o  significado  da  alteridade  s6cio-cultural

pr6pria.   Nossa  tese  procurara  comparar  as  diferentes
formas  de  comunica€ao  entre  os  sistemas  civilizat6rios
europeu  e  africano,  especialmente  no  que  se  refere  a
nossa      tradi€ao      cultural       nag6,       real€ando      e

problematizando     os     valores     e     as     formas     de
comportamento   e   a   constituicao   psico-sensorial
emergente.   De  urn   lado,   a   comunicacao   indireta   e
impessoal,  recortes de temporalidades e espacializac6es
da  ``galaxia  de  Gutemberg'',   na  metafora  de  MCLuhan;
de    outro,     as    formas    de    comunica€ao    direta,
interdinamica,   intergrupal,   sinest6sica  e  de  valora€ao
estetica. A Mini Comuniade Oba  Biyi foi  uma experiencia

piloto  que  procurou  superar  os  obstaculos  enfrentados
pelas  criancas  africano-brasileiras,  frente  aos  valores  e

formas  de  comunica€ao  do  sistema  oficial  de  ensino.
Realizamos  uma  reflexao  que  possibilite  apontar  novos
caminhos  para  urn  real  desenvolvimento  da  educacao,
numa  abordagem  pluricultural,  que  supere  os  obstaculos
da  rejeicao europocentrica e abra espa€o  para  uma  nova

pedagogia,  capaz  de  incorporar  valores  e  linguagens  ate
aqui   exclufdos,   causando  graves   problemas   a   uma
verdadeira   integracao  nacional.

SANTOS,   Maria   Consuelo   Oliveira.   A   c//mens5o

pedag6gica  do  Mito:  Urn  estudo  no  lle  Axe  Igex6.  P6s-
Graduacao  em  Educacao,  1998.
Resumo:  A  partir  da  perspectiva  de  considerar  o  mito
como  uma  forma  de  conhecimento,  este  trabalho  tern

por objetivo compreender a dimensao pedag6gica do mito
em  uma  comunidade  religiosa  nag6,  urn  candomble  de
origem    ljexa.  No  ambito  dessa  pesquisa,  procedimentos
da  etnometodologia  sao  utilizados  no  cotidiano  de  lle
Axe  ljexa  Orixa,  onde  express6es  do  simbolismo  mitico
sao  observadas   na  vivencia  processual   dos  fazeres  e
dizeres,   dos   participantes   do   grupo,   integradas   ao
complexo  cultural   afro-brasileiro,  em   interrelacao  com
outros saberes.  No Candombl6,  o meio de uma  intera€ao
dinamica  com  o  ethos  da  terra  brasileira,  a  heranca  dos
referenciais   mfticos  africanos  e   (re)significada       pelos

partfcipes do terreiro e se constituiu  como urn dos modos
de interpretacao da realidade. Nesse entendimento, o mito
e  urn  dos  referenciais  que  possibilitam  o  processo  de
insercao   na   realidade,   gerando   conhecimento   e
aprendizagem.  Assim,  o terreiro 6  uma  regiao-escola,  urn
espaco social  -politico-cultural  onde se aprende  rela€6es
interpessoais, auto-estima, valores comunitarios e respeito
a  natureza,  mediante  uma  postura  etica  especffica.

CREEEj=Ei@   EDEiasfr'E©±4Eia i:   UEEfrad=ad=©?   Dfraiw©E4sffd=ad=©?
"Embora tendo sempre convivido com a diversidade,  no  Brasil  se insistiu  sempre

apenas  na  unidade  da  cultura  brasileira.  0  ideario  do  projeto  nacional  tendeu
sempre a sonegar as contradi€6es, os contrastes, o diverso. A enfase no humanismo
brasileiro,  tao  questionavel  hoje,  seu  born-mocismo,  que  se  associa  a  unidade
real  da  lfngua  e  a  presen€a  generalizada  do  Catolicismo  da  apoio  ao  prop6sito
de  afirmar  uma  identidade  cultural  nacional    unitaria."

Prof.  Mar/.a  Brandfo,  Soci6loga  Professora  da  UFBA
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Trinta e oito carnavais
0 Paraoano surgiu a partir das serenatas nas ruas do
bairro do Godinho, na decada de 60. Ant6nio Carlos
Mascarenhas,  o ja falecido fundador do grupo,  era
fa de sair pelas ruas tocando violao, e nisso conheceu
varias  pessoas  com  a   mesma   mania.   Entre  elas

Haroldo e Hamilton, que viriam a fundar Os Coru/.a5.
Urn dia, no carnaval de 1963, os tres safram tocando

pelas  ruas  do  centro.  Ant6nio  Carlos  gostou   e
resolveu  repetir  a  dose.

``Ele,  ja  com  o  trio  Xang6,  teve  a  id6ia  de  ir  pra  rua

de  novo e,  por volta de outubro,  comecou  a  reunir

pessoas e ensaiar", conta Chico Mascarenhas, irmao
de Ant6nio Carlos.  Na epoca, lembra ele, as mdsicas

de  carnaval  -marchinhas,  sambas  e frevos -eram
lan€adas em  setembro ou  outubro.  "Tudo vindo do
Rio.  Eles  achavam  o  repert6rio  era  muito  restrito  e

iipaeF®affi©  §afaA

f¥,:Li:-iLi+i:ltil-_-I...I

resolveram  `engorda-lo'''.  Nessa  engorda,  entraram
mdsicas  do cancioneiro  popular e outras que eram
executadas  normalmente  durante  o  ano.  0  grupo
ensaiava   na   rua,   na  frente  do  ginasio  do  Sesc,

pr6ximo  ao  Aquidaba.

Num  desses  ensaios,  o  grupo,  na  6poca  com  nove
membros,   lembrou  das  fantasias.   "Foi   uma  coisa

improvisada,     meio     urn     poncho'',     lembra

Mascarenhas. Teve quem nao gostou do resultado e
reclamou. Algu6m disse que ``para o ano sai melhor"

e  a  frase  acabou  sendo  adotada  como  nome.  ``0
dnico lugar onde o nome estava escrito era o prato,

que eu tocava. Eu tive que ficar tocando com o bra€o
pra cima, num esforco danado'', conta ele, na epoca
urn  menino franzino de catorze anos.

No ano seguinte,  o grupo come€ou  a tomar forma,
come€ando a se organizar melhor,  se preocupando
mais   com   as  fantasias,   fazendo  ensaios   mais
constantes  e  convidando  participantes  que  se
enquadrassem  no  perfil  do  grupo,  sabendo tocar e
cantar.   Os  rostos  pintados  come€aram  depois.
``Onias bolou  uma fantasia que era uma tdnica sem

manga de duas cores, com uns pompons pendurados
e urn chap6u sempre doido'', conta Quico. ``Ant6nio
apareceu  com  a  cara  toda  pintada  e  eu  resolvi   ir
atras."  A  primeira  maquiagem  do  grupo  foi  uma
mistura  de  pomada  Minancora  com  anilina  ``teve

gente  que  teve  rea€ao  al6rgica."

"Quando eu entrei no grupo, achava que ele sempre

tinha   safdo   de   palhaco'',   diz   Chico   Ulisses,
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reconhecendo  que  a  maquiagem  faz   parte  da
identidade  do  grupo.  Tanto  que  o  ``clown'',  que

Quico faz questao de distinguir do palhaco de circo,
acompanha  o  Paraoano  mesmo  nas  apresenta€6es
fora,  em outras 6pocas do  ano.

Na  6poca  em  que  o  carnaval  em  Salvador  ia  de
Sabado a Ter€a, o grupo saia no Domingo e na Ter€a
de carnaval,  nas tardes.  ``A  gente  ia  da  Piedade  ate
o  Sao  Bento  e  voltava,  driblando  os  alto-falantes'',

que obrigavam o grupo a fazer urn zigue-zague pelas
ruas.  "Chegamos a pagar alguem  para cortar os fios
dos  alto-falantes  no  caminho'',  ri  Mascarenhas.

0 grupo experimentou varios horarios,  hoje saindo
a meia-noite, por uma questao de conveniencia para
os  participantes.

Quem € o Paraoano?
"Uma  coisa  que  nao  salta  muito  aos  olhos",  diz

Mascarenhas   ``   e   que   o   grupo   nunca   teve   a

participa€aode  mulheres.   Elas  sempre  ficaram  de
fora."  No  infcio,  quando  todos  eram  solteiros,  era

uma  forma  de   paquerar.   Mas  acabou   virando
tradi€ao.  Segundo  ele,  nao  ha  nenhuma  restricao,
mas  nenhuma  mulher  ate  hoje  se  candidatou  a

participar do Paraoano. ``Nao foi nada espontaneo'',
acrescenta  Quico,  defendendo  o  grupo  do  r6tulo
de  ``Clube  do  Bolinha''.

A16m  de  mulheres,  outra   raridade  no  grupo  sao

mdsicos  profissionais,  existindo  apenas  urn,  Alex.
``E   o   dnico   que   e   formado   e   vive  de   mdsica,

especialista  em  cordas",  diz  Quico.  ``Tem  tambem

Tiago,  que  dirigiu  esse  disco,  mas  ele  6  estudante

ainda".   ``Ha  pessoas  que  fazem   parte  de  outros

grupos,  diferentes  do  Paraoano,  e  que  tocam  na
noite.,,

0 decano e Ferreirinha, com 57 anos, mas ha pouco
anos  no  grupo,  tendo  entrado  se  associado  pouco
tempo  antes  do  cacula  Lucas,  de  vinte  anos.

De outros carnavais

0 Paraoano acompanhou as mudancas do Carnaval,

que Ulisses ve como "profissional e setorizado''.  ``Os
blocos se tornaram empresas e empresas fortes", diz
ele ``e tomaram conta do espaco principal  da festa".
Ele   acredita,   no  entanto,   que   a   tendencia   6   a

diversificacao:  ``cada  urn  tern varias  opc6es".

A  preocupa€ao  do  grupo   no  atual   cenario  do
Carnaval baiano 6 manter e oferecer uma alternativa
ao  circuito  principal  do  carnaval,   mantendo  suas

caracterfsticas de grupo vocal, com todos cantando.
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Mascarenhas aponta o surgimento de outros grupos,
como   Bloco  da   Saudade,   que   partilham   essa
caracterfstica como urn  indicativo da  receptividade
do  pdblico.

"No  infcio do  Paraoano  as coisas eram  mais faceis.

os dnicos obstaculos eram os alto-falantes'', Iembra
Mascarenhas.  ``Havia  blocos de  sopro  e  percussao,

que vinham e passavam''.  Ele acredita que o horario
do carnaval, que na 6poca ia s6 ate meados da tarde,
facilitava  que  o  grupo  chamasse  mais  a  atencao.
``Os trios e os blocos que surgiram  depois tornaram

a  luta  mais  desigual''.

Salvador

0  grupo  tern  consciencia  da  sua  importancia  na

preservacao  de,  nas  palavras  de  Quico,  "uma  fase
extremamente importante do carnaval da cidade clue
esta acabando. 0 carnaval que todo mundo cantava
e  dancava."

Eles  apontam  a  pasteuriza€ao  das  manifesta€6es

culturais   na   imprensa   como  o   motivo   para   o
estranhamento  que  o  grupo  causa  quando  se
apresenta  em  outros  estados.  ``Quando  fomos  nos
apresentar em Sao Paula," conta Ulisses, "as pessoas

achavam  estranho  sermos  da  Bahia,  por  n5o  nos
enquadrarmos  no  padrao  de  Axe  e  blocos  afro".
Mesmo pessoas daqui se surpreendem ao saber que
o grupo nao 6 nenhuma novidade, saindo ha 38 anos.

0  grupo  nega  o  r6tulo  de  saudosista,  dizendo que
nao ha uma preocupagao em manter artificialmente
o  carnaval   antigo,   mas  sim   em   manter   ``coisas

bonitas e que tern valor,  de uma forma que atraia as

pessoas".
``A  cultura  de  Salvador  se  formou  em  isolamento'',

diz  Ulisses,  que  esta  desenvolvendo  urn  trabalho

sobre o caminhar na cidade.  ``Ficamos muito tempo

isolados,   e   a   cidade   permaneceu   colonial   ate

meados  do  seculo  XX."   Foi   essa   Bahia  de  jorge

Amado,  Carib6  e  Pierre  Verger  que  come€ou  a  ser
vendida    na    d6cada    de    70,    quando    essas
manifesta€6es  passaram  a  ser  observadas,   nao
vivenciadas.  Segundo  Quico,  ``o  Paraoano  passou

por essas  modifica€6es  inalterado'',  mantendo suas
caracterfsticas.

E  Paraoano que vein?

0 grupo ja gravou dois discos e esta trabalhando no
terceiro.  0  primeiro  em   1994,  ano  da  morte  do
fundador.  ``ja  havia  a  ideia  do  disco,  mas  a  morte

de Ant6nio deu o incentivo para gravar. Urn trabalho

que ele gostaria de ter registrado'', diz Chico U I isses.
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Esse  primeiro  disco  foi  produzido  com  recursos  do

grupo.  ``E  recursos  alheios.  Vendemos  bonus  que
davam  direito  ao disco,  quando ele ficasse pronto.
Pagavam,   mas   nao  existia  o   produto'',   brinca
Mascarenhas. ``N6s apostamos na crenca das pessoas

que  nos  acompanhavam''.

Foi  marcado  urn dia  para  a entrega  do   disco,  que
atrasou   no  transporte.   Seiscentas,  das  duas  mil
c6pias, chegaram na tarde do lancamento. "Fizemos
urn   mutirao   na   minha   casa,   para   colocar  os
encartes'',  diz  Quico.

A  gravacao e  lan€amento  do  segundo disco foram
mais tranqtlilos. Os recursos para a producao vieram
do  Fazcultura,  programa da Secretaria da Cultura e
Turismo,  que  financia  manifesta€6es  culturais  e  do

trabalho  do  pr6prio  grupo,  que  comecou  a  cobrar

pelas  apresentac6es que fazia.
``Antes,  n6s  nos  apresentavamos  pelo  tira-gosto  e

pela  cervejinha.  Quando  muito  o  transporte.'',  diz
Mascarenhas.   ``Chegou   urn  momento  em  que
come€amos  a  ter  uma  postura  urn  pouco  mais

pr6xima  do  profissionalismo  e  passamos  a  cobrar.
Principalmente  de  pessoas  e  institui€6es  que  tern
condi€6es para isso''. A ideia era ``fritar o porco com
a  pr6pria  banha",  para que o grupo pudesse cobrir
seus  pr6prios gastos.

A  demanda  pelo  grupo  foi  aumentando,  e  mais
convites surgiram,  inclusive de fora do Estado. Com

isso,  criou-se  uma  nova  percepcao  do  aspecto
financeiro  da  "brincadeira''.  0  terceiro  disco  foi
totalmente  financiado  com  o  dinheiro  arrecadado

pelo pr6prio grupo, que hoje consegue ate dar uma
gratifica€ao  para  seus  integrantes  pelo  ndmero  de
participa€6es.

Acompanhando  isso,  veio  uma exigencia  por  mais
disciplina  quanto  a  freqtlencia  e  ensaios,  exigindo
maior comprometimento dos membros, que podem
ate ser desl igados do grupo por falta de participa€ao.
Criou-se  urn  regimento  interno,  que  diz  respeito  a

postura   nas   apresenta€6es  e   a  exigencia  de
comparecimento  nas  reuni6es.

``lsso  veio  em  funcao  do  pr6prio  crescimento  do

grupo", justifica U lisses, "que passou a se apresentar
nao  s6  na  rua  e  em  bares,  mas  em  outros  locais''.
Entre esses outros locais, esta a aber[ura do congresso
anual   da  Associacao   Brasileira  de  Agentes  de
Viagens,  que  reuniu  cerca  de  vinte  mil  pessoas  no
Parque Aeroclube.  0 grupo tamb6m  se apresentou

quando  Caetano  Veloso  foi  condecorado  com  a
Medalha  Tome  de  Souza,  em  1995.  Na  ocasiao,  o

mdsico elogiou o grupo e o comparou  ha urn ``oasis
no  carnaval  baiano".

Depois  do  segundo  disco,  o  Paraoano  passou  a
diversificar sua atua€ao, que era restrita a epoca do
Carnaval.  ``Durante  muitos  anos,  s6  nos  reunfamos

para  ensaiar  nas  vesperas  do  carnaval'',   lembra
Ulisses.  0 grupo come€ou  a fazer experiencias,  ha
dois  anos  saindo tambem  no  Sao Joao  e  no  Natal,
com  repert6rios adaptados a 6poca.

0 terceiro disco -que deve ser lancado para o Sao
Joao de  2002  -6 fruto  dessa  diversificacao,  sendo
urn  disco  de  mdsicas  juninas.  Outra  diferenca  e  a

participa€ao  de  convidados  especiais,  como  os
compositores  Walter  Queir6s,  Wilson  Aragao  e
Raimundo Sodr6,  autores de  parte das mdsicas.

Assim  como  as  mdsicas tocadas  nas  ruas,  todas  as

grava€6es  sao  ``paraoanizadas",   recebendo  urn
arranjo  com  a  cara  do  grupo.  Para  os  discos,  o

processo   vai   mais   alem,   sendo   introduzidos
elementos que nao estao nas ruas, como o acordeon,
no caso do disco de Sao Jo5o.

OSSAIM

Ossaim ou Ossanim 6 o orixa das
plantas e folhas, sem o qual

nenhuma cerim6nia de limpeza
ou  ritual podera ser completado.
Assim  como Ox6ssi, quinta-feira

6 o seu dia.
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