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Esta primeira serie de estudos afro-brasileiros e 

consagrnda as sohrevivcncias religiosas (estudos 1, 2 

e 3) e folcloricas (estudo b). Os dots primeiros capi- 

tulos foram escritos apds uma viagem ao Nordeste e 

tem por objeto essa regido; os dots ultimos referem-se 

ao Estado de Sao Paulo. 

O ultimo trabalho desta primeira serie, mostrando 

como as dansas de origem africana se situam num con- 

junto mais vasto — a festa popular — c como servem 

para tornar mais estreita a solidariedade social, cons- 

titue excelente transigdo para uma segunda serie de 

trabalhos, em vias de acabamento, que esperamos po~ 

der publicar proximamente, sobre o logar do homcm 

de cor na sociedade paulista. 

R. B. 





Contribuifao ao estudo do Sincretismo 

Catolico-Fetichista (1) 

Prof, Roger Bastide 

Foi Nina Rodrigues quem primeiro chamou a aten- 

cao, no Brasil, pelo menos, para o sincretismo entre os 

orixas dos negros da Bahia e os santos da igreja cato- 

lica. Depois de fazer uma distincao entre os africancs, 

que ainda existiam no sen tempo, e ds negros crioulos, 

comeca por estudar sucessivamente o que se passa tanto 

num caso como no outro. Os africanos limitavam-se a 

juxtapor os santos catolicos aos deuses de suas proprias 

crencas, considerando-os como de categoria igual, se 

bem que perfeitamente distintos; tratava-se de uma 

ilusao da catequese. Quanto aos crioulos, a influen- 

cia modificadora do meio teria sido mais forte; a mito- 

logia africana perdera sua pureza primitiva e a adora- 

qao fetichista se transportara as proprias imagens dos 

santos; "Si no negro africano havia e ha ainda simples 

juxtaposigao das ideias religiosas bebidas no ensino ca- 

tolico, as ideias e crengas fetichistas, trazidas da Afri- 

ca; no crioulo e no mulato ha uma tendencia manifesta 

e incoercivel a fundir essas crencas, a identificar esses 

ensinamentos". (2) 

(1) Mais parficularmente gege-nago. Falaremos apenas inci- 
dentemente dos cultos bantus e s6 na medida em que es- 
claregam, quer pela semelhan^a, quer pela diferenca, o 
sincretismo catolico-gege-nago. O emprego do termo "fe- 
tichismo" nao significa que as religioes africanas sejam 
fetichistas. A etnografia derrubou essa antiga concen- 
^ao. Mas, o termo que foi empregado por Nina Rodri- 
gues, de tal modo entrou no uso corrente que julgamos 
dever utiliza-lo para permanecer fiel a uma tradi^ao pro- 
fundamente enraizada no Brasil, na falta de uma pala- 
vra melbor, 

(2) Nina Rodrigues: "O animismo fetichista do negro da 
Baia", Rio, 1939, p. 171. 
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Essa fusao foi, depois de Nina Rodrigives, estudada 

frequentemente, mas de um ponto de vista exterior. 

For conseguinte um problema se me deparava: passar 

da etnologia a psicologia social, descobrir as atitudes 

que caracterisavam ^a alma do negro que confunde um 

orixa e um santo, saber que s'entimentos, que imagens 

esse sincretismo subentende. Era esse o objeto que 

eu me propunha numa recente viagem ao Nordeste, a 

Bahia e ao Recife. No entanto, a medida que iria 

avangando em meu inquerito, deveria ir percebendo 

que o problema que eu me propuzera nao existia em 

relayao ao negro, nao passava rlum falso-problema, dum 

pseudo-problem a. Eu havia raciocinado com uma 

mentalidade de sociologo, uma mentalidade logica pos- 

tulando que a todo sincretismo externo deve correspon- 

der um sincretismo psiquico. E' verdade que minhas 

perguntas for^avam meus interlocutores a racionalisar 

sua fe; mas eu sentia que, na maior parte do tempo, as 

.respostas eram respostas do momento, descobertas ori- 

ginadas pela propria pergunta que eu fizera e nao uma 

tentativa de analise da sua vida espiritual. Contudo, 
como alias acontece algumas vezes, se por esse lado 

men inquerito se evidenciava sem finalidade, por on- 

tro me conduzia a novos caminhos que eu nao imagi- 

nara cfescobrir. Eis porque consagro este estudo ao 

problema da sintese catolico-fetichista. 

Antes de penetrar no meu campo de pesquizas pes- 

soais, desejava relembrar um certo numero de fatos ja 

conhecidos mas que se encontram disperses em traba- 
Ihos diferentes. Pois, reunindo-os, podem surgir pelo 

simples confronto ideias novas e, como efetivamente 

acontece, uma necessidade de revisao metodologica 

para as pesquizas ulteriores. 

Em primeiro lugar e necesario fazer-se lembrar 

que o sincretismo nao e nem um fenomeno recente, 

nem um fenomeno estritamente localisado. Nina Ro- 

drigues ja observava que o catolicismo primitive unira 

na sua hagiografia as lendas cristas aos mitos pagaos. 

Os missionarios que trabalham nas colonias dao-nos, 

frequentemente, otimos exemplos de aparicoes de sei- 

tas misticas conjugando, de maneira pitoresca, elemen- 

tos cristaos e elementos culturais indigenas. Para bem 

compreender os processes do sincretismo, suas causas 
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e seus efeitos, para verificar se est& submetido a leis ge- 

rais, seria necessario comparar todos esses casos en- 

tre si. Porem, mesmo que nao se va tao longe, no Bra- 

sil o sincretismo e unj fenomeno antigo, pois desde o 

inicio da coloniza^ao ja o encontramos no quilombo 

dos Palinares, tanto nos gestos ou ritos (o sinal da cruz, 

o recitativo de certas oraqoes) como na uniao por se- 

melhan^a dos deuses africanos e dos santos (encon- 

tram-s'e imagens catolicas nos templos quilombos) (1). 

E nao som'ente e um fenomeno antigo como ainda um 

fenomeno geral em toda a America catolica: encontra- 

mo-lo em Cuba, no Haiti, da mesma forma que no Bra- 

sil (2). Na America protestante, onde a ausencia do 

culto dos santos impediu a uniao orixa-santo, e na in- 

terpreta^ao da Biblia, unicamente, que se pode encon- 

trar alguma coisa de analogo ao sincretismo que estu- 

damos aqui. 

Mas — e isto e importante para uma interpreta- 

(jao ulterior — esse sincretismo nao e rigido e cristali- 

zado. E' um fato em formacao, fluente e movel. apre- 

sentando assimilagoes diversas conforme as epocas. 

Por exemplo, no momento em que foi estudado por 

Nina Rodrigues, Xango era identificado com Santa Bar- 

bara, isso porque Xango era o deus do raio e do trovao 

e Santa Barbara a padroeira das tempestades e das 

faiscas eletricas, de que, alias, foi vitima: "A identi- 

dade mental dos protectores foi mais forte do qu<e as 

suas diferen^as de sexo. Todas as vezes que eu insis- 

tia com os crentes fetichistas para me explicarem esta 

equivalencia physicamente absurda, elles me respondiam 

invariavelmente com a interrogacao: pois a Santa Bar- 

bara nao e a advogada dos raios? A inversao para al- 

guns n'egros e mais curiosa ainda. Sangd tinha por 

mulher a Osun, e Santa Barbara por companheiro no 

patronato contra os raios a Sao Jeronymo. Pois bem, 

eles invertem as coisas; Osun de mulher de Sangd passa 

a ser marido de Santa Barbara, e portanto Sao Jerony- 

(1) Ver: Barleus: "Res Gesta Mauritti", p. 270; Fr de Brito 
Freyre; "Nova Lusitania", Lisboa, 1675, p. 281; S. da 
Rocba Pitta: "Historia da America Portuguesa", 1730 
p. 237. 

(2) Quadro I. 
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mo" (1). Entretanto a logica deveria ser mais forte que 

essa primeira identificacao, hoje desaparecida, e atual- 

mente Xango e identificado como Sao Jeronymo, Santa 

Barbara passando a ser a correspondente calolica de 
Yansan. Ha ainda outro caso conhecido, este metios ni- 

tido porem, o de Yemanja, identificada, segundo Manoel 

Querino com Nossa Senhora do Rosario, segundo Nina 

Rodrigues com a Virgem Maria e que, de acordo com o 

testemunho mais proximo de nos de Artur Ramos, ten- 

de a se confundir cada vez mais com Nossa Senhora da 

Piedade ou Nossa Senhora da Conceicao da Praia. Di- 

go que este segundo fato e menos nitido porque Kock- 

meyer encontrou ainda a assimilagao de Yemanja com 

Nossa Senhora do Rosario, pelo menos de Yemanja a 

moca. e pelo menos em um candomble (2). Em todo 

o caso o primeiro fato e suficiente para demonstrar co- 

mo o sincretismo nao e uma coisa fixa, cristalizada, mas 

variavel. Continua ainda hoje sua evolucao criadora, 

pois penetrou de tal forma nos costumes que da sempre 

lugar a novas identificacoes. E assim que o espirito de 

Jubiaba desceu, depois da sua morte, sob a forma de Sao 

Tome num candomble da Cruz do Cosme (Caixa Da- 

gua). (Informante: Joaosinho da Gavea) Alias, com- 

preende-se perfeitamente a razao dessa nova assimila- 

cao: Jubiaba era o pai de um candomble de caboclo. 

Ora, Sao Tome e considerado oomo o apostolo dos in- 

dios, por causa de sua ubiquidade (ele catequisou os 

Partas, Medas, Persas, a China, a Etiopia; podia, por 

conseguinte, ter aparecido na America), e por causa da 

e xistencia de um heroi mitico entre os indios, da Ama- 

zonia ao Paraguai, Sume, que os jesuitas identificaram 

facilmente com Tome (rasfro de Sao Tome em muitas 

provincias do Brasil, fonte de Sao Tome, etc): tra- 

dicao antiga entre os indios que veiu o bemavenlurado 

(1) Nina Rodrigues: o. c., p. 174. Conservamos a orto- 

grafia do autor. 

(2) Manoel Querino: "Costumes africanos no Brasil'', Rio. 

1938, p. 48; Nina Rodrigues, o. c., p. 181; Arthur Ramos: 

"O negro brasileiro", 2.a ed., 1940, p. 158 (nota 176); 

P. Kockmeyer: "Candomble", quadro da p. 32, "Santo 

Antonio", 1936, 
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apostolo Sao Thome a esta Bahia, e Ihes deu a planta da 

mandioca e das bananas de Sao Tome" (1). 

A variabilidade e ainda mais forte quando, em vez 

de estuda-la no tempo, nos a estudamos no espaco. 

Percebemos entao que, segundo as localidades, na bV 

hia, em Alagoas, no Recife, em Porto Alegre, as corres- 

pondencias descobertos v.ariam profundamente (2). 

Se algumas sao encontradas por toda a parte, como> 

Yansan-Santa Barbara on ainda os Gemeos (Ibeji) —- 
Sao Cosme e Sao Damiao, outras opoem-se extranba- 

mente. t que as grandes cidades do Brasil, onde o cul- 

to africano prossegue, estao, frequentemente, muito a- 

fastadas umas das outras — estiveram, pelo menos, ou- 

trora muito afastadas, com a falta de meios rapidos de 

fransporte — e cada centro foi obrigado. portanto, a 

descobnr por sua propria conta as identificacoes neces- 
sanas. Foi assim que Yemanja uniu-se com Nossa Se- 

^ '"'xt crescente influencia de seu culto, 
com Nossa Senhora da Concei?ao da Praia por causa da 

procissao dos marinheiros, na Bahia, enquanto em Por- 

to Alegre teve n'ecessidade de uma santa diferente, Nos- 

sa Senhora dos Navegantes, porque ai a procissao dos 

marinheiros se fazia sob seu patrocinio. Por conseguin- 

L0.9Ue lfPPrta t menc>s 0 santo em si mesmo que sua 
j6' as pessoas que vivem no mar: a 

soas (S)6 Une6es sobrePuja a diferenca das pes- 

fi • Co^tudo essa diferenciacao e confrabalancada por 
dois fatos, em pnmeiro lugar a propria hagiologia ca- 

tolica, em segundo o efeito da imitacao. Pois e evi- 

dente que quando se tern um orixa da variola, como 

Omolu, este so podera identificar-se com um santo 

protetor das chagas e das molestias da pele como Sao 

L-azaro ou como Sao Roque, cujo cao lambe as feridas 
de seu dono, ou mesmo como Sao Sebastiao, por causa 

dos renmentos que Ihe sangram por todo o corpo. Do 

mesmo modo compreende-se qneOxossi so possa unir- 

( ^ f™\Vlcenie do Salvador, citado em "A lenda de Sume" 
E5ltado de SSo Paulo", Outubro, 1939. 

(2) Quadro II. 
(3) A. Ramos: "O negro brasileiro", p. 158 (nota 176): M. 

J, Herskovits: "The Southernmost Outposts of New World 
Africanisms", "Amer. Anthrop." 45, 4, 1945, p. 504. 
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se a um santo guerreiro como Sao Jorge ou Sao Miguel, 

que deitam por terra dragoes fabulosos: Oxossi e, com 

efeito, o orixa da ca<?a. A influencia da imitagao e lam- 

bem sempre muito forte, sobretudo em cidades relativa- 

mente prpximas como a Bahia, Recife e Alagoas. Na ver- 

dade ha entre esses centros um vai-e-vem inccssante. 

Marciaao vai visitar seus amigos dos xangos do Recife. 

Com a perscguicao da policia muitos pais de santo ou 

muitas maes de santo rumam para regioes mais hospita- 

leiras: encontrei na Bahia pernambucanos que haviam 

preferido emigrar a abandonar sua fe; Dona P  

foi para Alagoas. Antigamente era o contrario que 

acontecia: fugia-se de Alagoas, onde a perseguicao 

alcangava o auge, para o Recife, onde por essa epoca 

os terreiros desfrutavam da protegao medico-policial. 

Conheci um pai de santo, Mestre A   que me con- 

tou ter-se iniciado primeiro na Bahia, depois no Rio, 

chegando mesmo ate o nosso Estado, para visitar uma 

macumba cm Sanfos. Em compensacao Porto Alegre 

escapa mais a influencia desses contactos. dessas cor- 

rentes de imitacao. Mas como prova de que a imitagao 

desempenha um papel bem nitido, creio ser suficiente 

o exemplo apontado por Gongalves Fernandes num li- 

vro recente: no Rio, Sao Jorge se identificara com Ogun; 

sob a influencia de negros emigrados do norte, Sao Jor- 

ge uniu-se com Oxossi — o que faz com que, atualmente, 

seja adorado duas vezes (1). Isso nao falando da as- 

similacao de Oxala, em Pernambuco, com Nosso Senhor 

do Bomfim, santo baiano que nao existe em Recife e 

onde, por conseguinte, so pode ter havido migracao do 

sincretismo duma cidade para a outra. 

Alias, essas imitacoes se fazem, as vezes, de ma- 

neira inhabit e erronea. Em Recife existiram xangos de 

imitacao que perteneem mais a simulacao e ao charlata- 

nismo que a tradicao, E* assim que explico a assimila- 

cao de Oxunmare com Sao Cosme e Sao Damiao, que em 

todos os outros terreiros pernambucanos sao identifica- 

dos aos Ibeji. Assimilacao talves derivada do fato da 

grafia da palavra tomar, de vez em quando, a forma 

composta: Oxun-mare. A essa imitacao direta — efe- 

(1) G. Fernandes: "0 sincretismo religioso no Brasil'*, Curi- 
tiba, 1941, p. 103-4. 
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luada atraves das inicia^oes e dos contactos dos mem- 

bros dos terreiros — e preciso juntar uma imitacao in- 

4ireta: a feita por intermedio dos livros dos afrologis- 

tas. Pois seria um ;erro acreditar-«e que os "zeladores" 

(nom'e pelo qual se designam hoje em dia os pais de san- 
to) sao pessoas' ignorantes., Eles lem os livros que se es- 

crevem sobre eles e ppde haver uma influencia dos 

mesmos sobre suas crencas ou religioes, principalmen- 

te na medida em que esses livros cotejam os fatos bra- 

sileiros com os fatos africanos, pois, na impossibilidade 

de ir a Africa, como se fazia outrora, o zelador de hoje 

estuda a Africa atraves dos livros para reformar sua 

propria religiao (1). 

Acabamos de falar na diversidade das formaa do 

sincretismo segundo as regioes. Este e um fato inega- 

vel. Contudo, talves nao o devamos 'exagerar. Talves 

a diversidade de identificacoes encontradas de cidade 

para cidade provenha, em parte, das pesquizas terem 

sido realizadas em nacoes diferentes; se se explorasse 

sempre a mesma na^ao, talves se encontrasse por toda a 

parte um pouco de identica assimilacao. Em resumb, 

existem dois fenomenos que e preciso nao confundir e 

que, infelizmente, nao sao em geral distinguidos pelos 

(1) Achamos cur.oso aasinalir as rea^oes dos ci^ntes afro- 
b'asileiros diiite dos Hv os que a eles se refe. em. Em 
geral todos c^ncordam reconheccr a exa.idac dos li- 
vros de Nina Rodrigues v Manuel Querino. Qtianto a A. 
Ramos as opinioes se divioem: ha os que o i'"^am igual- 
mente bom e os que afirmam que ele "romanceia" um 
pouco. Edison Carneiro e criticado por se a.ooiar em 
Joaozinho da G^vea, que o teria induzido a erros sobre 
varios pontos. Em Domud Pierson distingivmi o que foi 
informado por D. Aninha que e exato, e o que foi colhido 
atraves de outros informantes e se ressen'e de erros. 
Alias, houve pela imprensa uma rea^ao publica de um 
ogan contra c livro de Pierson sobre o candomble da 
Bahia — (Alvaro Mac powell: "0 Candomble da Bahia", 
"A Mascara", Bahia, XI, 5, 1942). Em Recife, Gon^alyes 
Fernandes fo: igualment'; atacado por algumas de suas 
informagoes. Por minha parte, tambem nao duvido que 
o seja... Nrealidade tanto os livros desses autores 
como as crit* as a eles V^rmuladas sao leguimas. Pois, 
como irei afirmar mais adiante, nao existe uma religiao 
afro-brasileira, mas varias e o que e exato para uma na- 
rao deixa de o ser para outra. E ainda existem os ter- 
reiros "espontaneos". Dai a diversidade dos pontos de 
vista. 
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afrologistas, o fenomeno do sincretismo regional e o 

fenomeno do sincretismo etnico. Com efeito, e sabido 

que existem na Bahia, por exemplo, "nag6es,, ketu, 

igexa, gege, angola, congo... (os mu^ulmanos desapa- 

receram: "Os mu^ulmanos, dizia-me um informante 

preto, nao sao uma nacao, mas uma linha) e cada na- 

rao tern um ou varios candombles. E' verdade que, 

numa certa m'edida, houve penetra^ao ritual das na- 

coes; sem que, contudo, cada uma deixe de se esforcar 

por manter suas tradi^oes proprias. Podemos, pois. afir- 

mar que cada uma tera um sincretismo diferente (em 

parte, pelo menos). E' assim que, desta vez, o sincretis- 

mo variara numa mesma regiao de terreiro para terreiro. 

Por exemplo, em Recife: 

Seita africana Senhora Santana de Joana Batista: 

Yemanja: Nossa Senhora da Concei^ao 

Oxum: Nossa Senhora dos Prazeres 

Xango: Sao Jeronymo 

Oia: Santa Barbara na lingua da Costa 

Abaluae: Sao Sebastiao 

Ogum: Sao Paulo 

Oxuguiam: o Pai eterno 

Terreiro de Eloy: (2) 

Ogum, traduzido para o portugues e Sao Jorge 

Ode, na lingua portuguesa chamamos Sao Miguel 

Xango, na lingua portuguesa e Santo Antonio 

Yemanja, na lingua portuguesa chamamos Nossa 

Senhora da Gonceigao 

Abaluche, na lingua portuguesa e Sao Sebastiao 

Nana-brucu, na lingua portuguesa conhecemos por 

Santa Barbara 

Oxi-mare: Sao Cosme e Sao Damiao 

Orixala: S ant'An a 

(1) Gongalves Fernandes: "Xangos do Nordeste", Rio, 1937, 
p. 25L6. E ainda, quanto a Xango, uma identifca^ao 
fornecida por Joana Batiita, por ocasiao de minha visita 
a sua casa. 

(2) Idem, p. 27. 
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Terreiro de Mestre Apolinario: (1) 

Yemanja: N.ossa Senhora da Conceicao 

Oxum: Nossa Senhora do Carmo 

Ani-Xango: Sao Joao Batista 

Ogum: Sao Jorge 

Aloia Emessan (Yansan): Santa Barba 

Omulu: Sao Sebastiao 

Nana-brucu: Sant'Ana 

Ode: Santo Antonio 

B^igoue Megoue: Sao Cosme e Sao Damiao 

Centro africano de Santa Balba: (2) 

Abaluaie: Sao Salvador 

Centro africano Sao Jorge: (3) 

Obaluae: Sao Sebastiao 

Oxum: Santa Maria Magdalena FaculdadedeFilosofla 

Ogum-Oxose: Sao Jorge Cfencias e Lelras 

Exfi^Sao Bartoiomeu Biblioteca Central 

Beije: Sao Cosme-Sao Damiao 

Eimanja: Nossa Senhora da Conceicao 

Orixala: Pai Eterno 

Em Porto Alegre, Herskovits encontrou uma serie 

de identificacoes que diferem das de Artur Ramos, por 

exemplo, quanto a Exii, a Xango, a Santo Onofre que e 

assimilado ora com Osain, ora com Ode.. Isso d'eriva, 

com efeito, de que a nacao escolhida para centro das 

pesquizas nao e a mesma nos dois casos. Quanto a 

Herskovits sabemos tratar-se da nacao Oyo — a qual 
nao existe na Bahia (4)., 

Finalmente, existe uma ultima confusao a se evi- 

tar. t, que cada orixa e multiplo. Essa multiplicida- 

de do orixa encontra-se ligada, primeiro, a multiplicida- 

de das nacoes e mesmo provavelmente, na origem, a 

multiplicidade das tribus: existiram 41 Exiis me disse 

uma mae pequena gege; existiram varios Xangos, um 

em cada na^ao, me disse Joana de Ogum... etc. Alem 

(1) Informagoes recolhidas durante minha passagem pelo 
Recife. 

(2) "Estudos Afro-brasileiros", Rio, Ariel, 1935, p. 252. 
(3) Idem, p. 254-5. 
(4) Herskovitz: o. c., p. 503 em nota. 
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disso todo orixa tem duas formas, ha um orixa moco 

e um orixa velho. Ora, nota-se nitidamente que cada 

um tem vima identificacao diferente, nao se unindo, em 

geral, ao mesmo santo catolico (1). O proprio fato de 

existir sobre os altares, entre Sao Gosme e Sao Damiao, 

uma terceira estatua, Dou, levou algumas pessoas a 

aceitar a ideia (e verdade que esta interpreta^ao e cri- 

ticada pela maioria dos terreiros) de que o orixa e tri- 

plo, o moco, o medio e o velho- — o que resultaria em 

tres santos catolicos para um unico deus africano. 
Como estamos vendo a questao do sincretismo e 

mais complicada do que em geral nos fazem supor os 

livros sobrc o afro-brasilianismo. E, para colocar um 

pouco de ordem no problema, seria necessario, a nosso 

ver, modificar daqui por diante a metodologia da pes- 

quiza. Em vez de se limitar a consideracoes gerais e 

globais, abracando uma totalidade de seitas, era pre- 

cise comecar por faz'er monografias bem analiticas de 

terreiros, indicando, de cada vez, a na^ao, a fragmenta- 

cao do orixa em seus dois ou multiplos tipos, as assi- 

milagoes catolicas de cada um. Somente quando este 

trabalho preliminar estiver terminado sera possivel fa- 

zer uma comparacao entre todos os dados recolhidos e 

somente entao poder-se-a resolver a questao d'e saber 

se: — numa mesraa cidade, e numa mesma nagao, as 

identificacoes de um mesmo orixa seja moco, seja ve- 

lho, se apresentam identicas; — numa mesma cidade, 

as diferencas de identificacoes encontradas nos li- 

vros brasileiros, nao sao devidas a erros, quer de mis- 

tura de na<j6es, quer de identificacao com um orixa 

moco, numa obra, e com um orixa velho, em outra. 

Por exemplo: dissemos que antigamente Yemanja 

era identificada com Nossa Senhora do Rosario e que 

hoje a identificacao se faz em geral com Nossa Senhora 

da Piedade. Mas isso, pelo que parece, porque se confun- 

diu Yemanja moca e Yemanja velha. A primeira, ainda 

hoje, segundo pesquizas de Kockmeyer, e assimilada com 

Nossa Senhora do Rosario. O fato da diversidade das 

assimilacoes de Oxala com o Cristo, Nosso Senhor do 
Bomfim, o Pai Eterno... provem de se dar a ele ora o 

equivalente de Oxu-guiam, ora o equivalente de Oxo- 
lufan. 

(1) Quadro III. 
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Por conseguinte ainda nos encontramos na impos 

sibilidade de escrever um estudo d^efinitivo sobre o sin- 

cretismo catolico-fetiicbista. Para tanto e necessaria 

toda uma pesquiza nova, anterior, com um metodo di- 

ferente do ate agora geralnvente empregado. Ousamos 

esperar qire ela seja empreendida pelos afrologistas bra- 

silejrois. AcrJeditamosi que traga muitas Burprezas 'e 

venha transtornar, em muitos pontos, os quadros ja 

elaborados do sincretismo catolico fetichista (nao por 

eliminar as assimilacoes indicadas, mas por restringi- 

las, localizando-as, nelas estabelecendo uma ordem que 

ate o momento esteve completamente mascarada). 

Seria necessario, tambem, que 'em cada terreiro es- 

tudado se indicasse a data (pelo menos aproximativa) 

da funda^ao, e, para os mais recentes, se desse a genea- 

logia (por quern foi "feito" o pai, a mae que o dirige), 

de maneira a distinguir o sincretismo de tradicao do sin- 

cretismo de imitacao, Isto e muito importante, pois exis- 

tem, as vezes, casos de charlatanismo e esse metodo per- 

mitiria elimina-los, separar os fatos exatos de sincretis- 

mo de certas cdpiasi, algumas vezes cheias de erros de in- 

terpretacao dos zeladores sem iniciacao suficiente. 

Mas, para compreender bem esse sincretismo, e 

precise nao esquecer, ainda, que ele se inscreve e se en- 

quadra num sincretismo mais vasto, o dos gestos e dos 

ritos. Nao se trata apenas de uma fusao dos deuses da 

Africa com os santos1; trata-se duma participagao do 

candomble com a vida da Igreja catolica. 

Ess a inser^ao de uma r'eligiao na outra provem de 

que, muito frequentemente, sao os mesmos individuos 

que fazem parte das duas Igrejas. Ja Salomao de Vas- 

conc'elos observava que a confraria de Nossa Senhora 

do Rosario de Mariana (Minas), nada mais era que um 

antigo candomble de Yemanja que, assim tentava evitar 

a perseguicao das autoridades (1). Na Bahia, ainda 

atualmente, sao as filhas de santo que constituem os 

membros fieis das confrarias de Nossa Senhora do Ro- 

sario. Nas igrejas vem-se frequentemente mulheres re~ 

zando, que, pela vestimenta, pela cor das contas dos co- 

lares parecem, a olhos menos prevenidos, autenticas fi- 

(1) Salomao de Vasconcellos: "Mariana e sens templos". p. 
107. 
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Ihas de santo. Mestre Apolinario me afirmou que, antiga- 
mente, no Recife, as filhas de santo so adoravam o san- 

to catolico que correspondia ao sen proprio orixa: Nos- 

sa Senhora da Concei^ao, Nossa Senhora do Carmo, etc. 

Nao se arriscavam a fazer um pedido a outro santo. Ho- 

je em dia, contudo, o culto das filhas de orixa •estendeu- 

se universalmente a todos os santos. 

Podcmos disitinguir dois casos: em primeiro lugar 

a penetra^ao do candomble no ritual catolico; em se- 

gundo lugar a penetra^ao do catolicismo no candomble. 

Primeiro caso. Conhece-se a famosa festa da la- 

vagem de Nosso Senhor do Bomfim. A cerimonia nao 

e de origem africana, pois que ja existia em Portugal 

(1); foi introduzida na Bahia por um portugues que te- 

ria combatido na guerra do Paraguai, tendo feito o volo, 

se saisse ileso, de lavar o atrio de Nosso Senhor do Bom- 
fim. Ao subir em peregrinagao foi explicando aqueles 

que encontrava o que ia fazer e, pouco a pouco, foi-se 

formando a sua volta um pequeno grupo que se amplia- 
va: nascera uma cerimonia, Mas os pretos, que tinham 

o costume, nas suas religioes, de layar os objetos sacrj- 

ficiais, com oleo de dende, sangue ou agua da fonte sa- 

{ifrada, (2) confundiram naturalmente as duas ceri- 

monias e transformaram a lavagem numa festa sincre- 
tica catolico-fetichista. Com efeito e preciso observar, 

primeiramente, que Nosso Senhor do Bomfim e idenii- 
ftcado com Oxala; e o povo tern o habito de designar o 

Cnsto desse santuario pelo nome de o Velhao; ora, se 
nos lembrarmos que Cristo morreu aos 33 anos, veremos 

que esse apelativo de "o Velhao", so pode designar Oxa- 

la o Velho. Os candombles se dirigem a lavagem em eru- 

pos organizados, cada um num ou em varios caminboes 
por consegumte, enquanto corpos misticos e nao en' 

quanto membros dispersos, enquanto simples peregri- 

nos. A agua que serve para a lavagem e e trazida sobre 

a cabe^a em jarras ornadas de flores, nao e uma agua 

qualquer; e a agua lustral captada no poco de Oxala ou 

(1) Xavier Marques: "Tradigoes religiosas da Bahia'*, "A Tar- 
de", Bahia, 19-1-1929, citado por A. Ramos: "O negro 
brasileiro", Sao Paulo, 2.a ed. p. 153. 

(2) Pe. E, Brazil: "O fetichismo dos negros do Brasil', "Re- 
vista do Instituto Historico e Geografico Brasileiro", 
LXXIV, p. 195-260. 
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na fonte utilizada para as cerimonias fetichistas, para as 
"obriga^oes" do candomble. Todas as sextas-feiras, 

que e o dia consagrado a Oxala, a igi'eja se enche de fieis 

dost cultos africanos, que vem as vezes isolados cumprir 

uma promessa, as vezes em grupos sob a diregao do pai 

de santo que da ordens, como pude observar pessoal- 

mente. Antes da cerimonia dos yauo, os futures inicia- 

dos vao assistir a missa de Bomfim (1). 

Alias, essa nao e a unica igreja que se encontra 

unida por lacos estreitos a religiao africana. E precise 

acrescentar a ela a de Nossa S'enhora da Conceicao da 

Praia, ligada sobretudo ao culto de Yemanja, a de Sant' 

Ana do Rio Vermelho, ligada em especial ao culto de Na- 
nan, as de Santo Antonio da Barra, Pilar, Nossa Senhora 

das Candeias e enfim, Sao Bartolomeu, ligadas ao culto 

de Oxunmare. Perto desta ultima igreja ha uma pedra 

oscilante e nessa pedra uma bacia natural onde existe 
sempre um pouco dagua. Me disseram que e com essa 

agua que o pai de santo batisa as filhas de Oxunmare. 

E as vezes, no decorrer da cerimonia o arco-iris surge 

no ceu. Entao todo o mundo se regozija pois e sinal 

de que a divindade esta contente e abengoa. 

Em geral toda festa de candomble e precedida por 

uma missa que o zelador faz celebrar e a que assiste 

com todo o pessoal de seu terreiro. As mas linguas 

insinuam que este e um processo usado para comprar, 

a peso de dinheiro (missa paga), a cumplicidade da 

igreja. A noite se celebrara com toda a tranquilidade 

a festa paga; o padre nao podera dizer mais nada. Um 

fato poderia confirmar essa interpretacao: a existencia 

dum terreiro no qual, perto do p'egi, construiu-se uma 

capela; dona R.... faz vir, na manha inaugural do 

ciclo de suas cerimonias fetichistas, um padre que ai 

diz a missa. Mas na verdade nao se trata mais, pelo 

menos hoje em dia, de um truque para se proteger: ha 

atjao de um fenomeno tradicional de sincretismo, alian- 

^a entre as duas religioes, considerada obrigatoria para 

o sucesso do culto. Mesmo nas antigas cerimonias dos 

negros catolicisados, feitas diante da igreja e sob a ben- 

(1) Cf. D. Pierson, o. c. p. 46-7-. 
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cao do padre, os deuses indigenes se insinuavam, coma 

demonstra este verso dos Cucumbys: "Com licenga de 

Zambiapongo,^ 

Reciprocamente, o catolicismo penetra no candom- 

ble. Ele ai penetra, em primeiro lugar, atraves do al- 

tar do barracao (lugar onde se celebra a festa), que e 

um altar catolico, com seus panos brancos finamente 

bordados, suas imagens de santos, suas flores de papel 

colorido. Pode-se perguntar qual a fungao do altar ca- 

tolico na festa. A primeira vista parece que ele nao 

desempenha funcao alguma; em todas as cerimonias 

a que assist! nao o vi ser utilizado nem no principio, 
nem no meio, nem no fim E. mesmo, quando ha muita 

gente, os espectadores, os ogans, as filhas de santo em 

descanso escondem-no com os s'eus corpos. E', por- 

tanto um objeto anexado, juxtaposto como um corpo 

morto, sem finalidade. No entanto Joaozinho da Ga- 

vea me dizia que ele modificava a composi^ao do altar 

segundo as cerimonias, o que indica uma ^specie de 

participacao mais ou menos magica das imagens cato- 

licas na festa. Na casa de Oxunmare, na Bahia, na 

casa de Joana de Yemanja, no Recife, celebram-se ou se 
celebravam perto dele, as festas de Maria do mes de 

maio e a festa de Santo Antonio, Estas sao festas pura- 

mente catolicas e populares em que os orixas nao desem- 

penham nenhuma funcao, mas em que sfe cantam as la- 

dainhas diante do altar magnificamente enfeitado, an- 

tes de dansar as dansas da moda. ^ possivel que isso que 

afirmo desses dois terreiros s'eja verdade para uma 

quantidade de outros (1). Mas nao e so no barracao 

que o catolicismo se imiscue, mas tambem em certos 

pegi onde o santo se mistura aos fetiches os liiais he- 

teroclitos; e ainda no prdprio quarto do frel, onde se 

vem, pregadas nas paredes, imagens de santos e onde. 

(1) 0 sincretismc ultrapassa os proprios quadros do catoli- 
cismo. Me afirmaram que a festa do inhame, que e uma 
festa estacioml da agrictalura, se unia as comemorafoes 
da libertasao dos escravos E me explicavaju esse sin- 
cretismo dizci do que a j rimeira parte, a ad ra^ao do 
mhame, representava a i berta^ao da servi (ao dos cor- 
pos (as necessidades da fome), a segunda purte, a do 13 
de maio, a liberta^ao da servidao das almas. Teria sido, 
portanto, em 'orno da iueia de liberta^ao que o sincre- 
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a noite, uma lamparina arde docemente diante do santo 

protetor do dono da casa. Enfim, basta consultar os^ 

canticos em lingua portuguesa dos terreiros bantus ou 

dos candombles ,de caboclos para ai ver continuar a 

identificacao. E. Carneiro citou, numa de suas obras, 

tismo se fizera Nac pnde t.er outra confirmdo fato^ 
Mas os calenuarios religi. sos que apresento 111 seguida 
mostram a mistura de dlv^rsos tipos de festas, africanas^ 
catolicas, profanas: 

Calendario da Comissao de Censura das Casas de Di- 
versoes publicas (G. Fernandes: "Xan^os do 
Nordeste ", p. 31). 

Festa dos Reis Magos: 5, 6. e 7 de janeiro 
Festa de S. Joao: 23, 24 6 ,25 de junho 
Festa de N. S. de Sant'Ana: 27, 28 e 29 de jnlho 
Festa do Inhame: 20, 21 e 22 de outubro 
Festa da ^Snra. da Conceigao: 7, 8 e 9 de dezembro 
Festa do nascimento de Cristo: 24, 25 e 26 de dezembro 
Calendario do Centro Africano S. Sebastiao ("Estudos 

afro-brasileiros", p. 254) 
6 de janeiro: Louva^ao aos Reis Magos 

20 de janeiro: Festa de S. Sebastiao, padroeiro da casa 
26 de janeiro: Aniversario da casa 

2 de fevereiro: Purificagao de N. Senhora 
22 de mar^o: Nascimento de Oxun 
21 de abril: Aniversario do falecimento de men avo 

9 de abril: Festas dos Africanos 
13 de maio: Liberdade dos escravos 
31 de maio: Louvagao de Oxun (o mes Mariano) 
13 de junho: Festa de Ogun 
24 de junho: Festa de Xango 
29 de junho: Louvagao a Orixala 
21 de julho: Um toque oferecido aos filhos da Casa 
31 de julho: Sra, Santana Emanjar. 
15 de agosto: Assump^ao de N. Senhora 
27 de agosto: Aniversario do Og^ui da Casa 

7 de setembro: Festejo a liberdade do Brasil 
20 de setembro: Aniversario do nascimento do pai de 

santo da Casa 
27 de setembro: Aniversario de Orixabeiji 
30 de setembro: Aniversario de Xango 

5 de outubro: Falecimento do pai do Babalorixa d^ 
Casa 

2 de outubro: Anjos da Guarda 
16 de novembro: N. Senhora do Amparo 

8 de dezembro: Festa de Oxun 
13 de dezembro: Festa de Sta. Luzia 
24 de dezembro: Nascimento do Filho de Orixala 
24 de dezembro: Festa lansan 
31 de dezembro: Entrada do Ano Novo 
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c&nticos de candomble que sao uma versificacao da Bi- 

blia, uma especie saborosa de "Green Pastures" brasi- 

leira (1). 0 catolicismo se insinua ate na mitologia, 

onde temas cristaos se inserem nas narrativas das aven- 

turas dos deuses africanos (2). 

Ve-se, portanto, que o sincretismo vai muito longe. 

E cada vez que se celebra uma nova cerimonia que nao 

se costumava celebrar, ela se desenrola nesse quadro 

sincretico. Por exemplo, quando o Presidente Getiilio 

Vargas escapou do acidente que sofreu, o terreiro do 

Gantois resolveu celebrar o feliz acontecimento; "e fe-lo 

mandando dizer, pela manha, uma missa de acao de 

gracas e realizando, a noite, uma festa de Xango (pois 

Xango e o anjo da guarda do Sr. Getulio Vargas). 

Como entender este sincretismo? 

Era essa a pergunta que eu fazia aos metis infor- 

mantes. Como pode um orixa ser, ao mesmo tempo, 

um orixa e um santo? Como podem se unir conjunta- 

mente, a mistica africana e a mistica catolica? Mas 

antes de ouvir a resposta dos homens de cor vejamos a 

resposta dos estudiosos do assunto. 

A primeira interpretagao e a interpretagao sociolo- 
gica. Chegando ao Brasil os negros eram catequizados 

de maneira vaga, eram, pelo menos, batizados. No en- 

tanto nada compreendiam dessa religiao que Ihes ensi^ 

navam a forca e que se unia, em sens espiritos, ao re- 

gime de trabalho servil. O catolicismo se transfor- 

mava, desde entao, num meio de disfarce de suas cren- 

^as tradicionais: na verdade o santo nao era adorado, 

mas sim, por traz dele, o orixa correspondente. O ca- 

tolicismo nao passava duma fachada que escondia um 

ritual secreto. E' a famosa ilusao da catequese de que 

fala Nina Rodrigues. No sincretismo o cristianismo 

(1) E. Carneiro: "Negros tBanlus", Uio, 1937, p. 121-3. 
(2) D. Pierson: "Candomble da Bahia", Curitiba, 1942, p. 

50. Como essa lenda e muito longa para ser citada aqui, 
damos, como exemplo, uma outra mais curta: "Quando 
Nosso Sinho morreu, foi elle arrastado sobre pedra e pau, 
e o sangue cahindo molhou o chao; d'ahi nasceu o Xango 
e Santa Braiba. Despois Nosso Sin'ho subiu no ceo com 
Pade Nosso e Ave Maria e deixou Xango e Santa Braiba 
na terra pr'a nos os adora". P. Ildefons: "Candomble", 
Santo Antonio", 1938, p. 12. 
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fornece apenas as palavras portuguesas; afora isso 

tudo e fetichismo (1). 

A segunda interpreta^ao e a interpreta^ao psicana- 

litica (2), Alias, ela nao se opoe a primeira mas pode 

ser considerada como complementary Tratar-se-ia de 

um fenomeno de projecao. A escravidao desenvolveu 

no negro um compl'exo de inferioridade; a religiao do 

branco faz parte duma cultura superior, duma cultu- 

ra de senhores. Projetando, por conseguinte, seus sen- 

timentos religiosos de um orixa barbaro a um santo ca- 

tolico, de um deus de escravo a uma divindade de se- 

nhores brancos, o negro elevava sua crenca de um pia- 

no inferior a um piano superior. O sincretismo seria, 

assim, um fenomeno de ascensao, desejado mais ou me- 

nos em surdina, um drama do inconsciente. 
E' tambem uma interpretacao psicanalitica a que 

encontramos em Artur Ramos. As divindades negras 

se assimilam aos santos catolicos qu'e despertam nos 

negros os mesmos complexes ancestrais; por exemplo: 

Yemanja, a mae desejada incestuosamente, e assimi- 

lada com a Virgem Maria; Xango, o pai falico, com os 

santos porta-lan^as — no Rio, por 'exemplo, com S. Miguel 

o Arcanjo; os Ibeji com os gemeos catolicos que expri- 

mem, por toda a parte, o alter-ego, o outro, o reflexo 

do Eu. 

A primeira interpretacao nos oferece a origem his- 

torica do sincretismo. A segunda nos faz passar as 

atitudes subjetivas que Ihe correspondem. Mas para 

poder descobrir essas atitudes precisamos, naturalmen- 

te, interrogar os crentes dos cultos africanos. e; claro 

que dessa maneira nao iremos obter a atitude em si 

(1) Nina Rodrigues: o. c. No entanto Nina Rodrigues acre- 
dita que o sincretismo, entre os crioulos, deu iugar a uma 
modificagao do sentiment© religioso, fazendo-o passar do 
fetichismo das pedras, ferramentas, etc, a idolatria dos 
orixas (do mesmo tipo que a idolatria popular dos san- 
tos). Pessoalmente nao tive essa impresao. O culto vi- 
sitavel nao se dirige tanto ao orixa como a seus fetiches. 
O altar se separa do pegi. Sobre o pegi so existem. nos 
terreiros tradicionais, os fetiches. 

(2) Esta interpretacao me foi dada, no decurso duma conver- 
sa pessoal, por Goncalves Fernandes. Que eu saiba ela 
nao se encontra exposta em nenhum de seus trabalhos pu- 
blicados ate o momento. 
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mesma, pois que uma atitude e uma tendencia e a ten- 

dencia e inconciente, mas uma racionalizacao desta; 

portanto, nao iremos obter o que propriamente procu- 

ramos, mas a materia, atraves de cuja analise, podere- 

mos descobrir o qufe queremos. 

As respostas que obtive sao muito diversas. A pri- 

meira e a de um portugues, espirita, "amador" dos can- 
dombles. Aceita o fa to da descida dos orixas nos cor- 

pos das filhas de santo. Mas para ele esses orixas nada 

mais sao que os fliiidos bemfeitores (anjos da guarda) 

ou malfeitores (Exii) do mundo astral. Os nomes que 

Ihes dao, sejam catolicos ou nagos, nao tern importan- 

^ia, pois trata-se, simplesmente, de forgas espirituais. 

Se a resposta tern interesse para a compreensao de fe- 

nomenos como o do Rio, da formacao do espiritismo de 
Ubanda, por nos estudado noutro lugar (1), de nenhuma 

maneira, esclarece o problema de que tratamos aqui. 

A segunda fesposta e de uma brasileira branca, mae 

pequena de um antigo santuario gege, atualmente desa- 

parecido, e que havia entrado para um terreiro angola. 

O espirito de Yansan, disse-me ela, e o de Santa Bar- 

bara, sao absolutamente o mesmo espirito, que recebe 

nomes diferentes segundo as seitas. (Aqui, isso e 

importante, o catolicismo e considerado nao como uma 

religiao totalmente diversa das outras religioes africa- 

nas mas, de certo modo, como uma nacao, um tipo de 

cultura tribal, etnica). Minha insistencia, contudo, 

obriga-a a precisar seu pensamento. No Ceu so esitao 

Deus e Jesus; mas logo abaixo existe um segundo ceu, 

o ceu dos orixas. O sincretismo entao se muda em hie- 
rarquiza^ao, numa estratificacao das duas religioes. 

Mas ela acrescenta que essa e uma interpretacao sua da 

religiao, uma reflexao pessoal. Essa interpretacao, da 

mesma forma que a do nosso primeiro interlocutor, faz 

com que nos afastemos do problema. No fundo a res^- 

posta nao e uma rfesposta. 6 que, para ela, o problema 

nao se colocava. A verdade era o que ela dizia no prin- 
cipio e isso era uma tautologia. Como a crianca a 

quern se pergunta "o que e o vento?" e nos diz "o vento 

e o vento", a interrogacao "como Yansan pode ser Santa 

Barbara?", me responde — "Porque e a mesma". O 

(1) "Structures sociales et religions afro-brasiliennes", "Re- 
naissance'. New York. 1945. 
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proseguir da conversa talves esclareca melhor o pro- 

blema: cada orixa tem um exu e um egum, on melhor 

nunca tem mais que um egum, ao passo que pode ter 

varies exus. Essas palavras, que a primeira vista pa- 
recem nao ter uma relacao com o sincretismo, que fa- 

zem alusao a um dos problemas mais obscuros e menos 

estudados da religiao afro-brasileira, o do culto das al- 

mas, dos mortos e da gera^ao (1), foram, no entanto, 

pronunciadas a proposito dessa conversa sobre o sin- 

cretismo, como se, enquanto falavamos, se processasse 

um trabalho subterraneo no espirito de minha interlo- 

cutora e ela s'entisse que a solucao do problema se en- 

contrava justamente nas rela^oes entre as categorias de 

orixa, egum e exu, como se as correspondencias entre o 

culto catolico e o culto africano devessem ser da mes- 

ma natureza que as correspondencias entre o culto dos 

deuses e o culto dos mortos. Assim, se eu nao obtinha 

uma verdadeira resposta conseguia, ao menos, dois ele- 

mentos que me poderiam servir: a definicao da Igreja 

catolica como nacao e a referenda ao problema das re- 

lacoes entre as categorias religiosas africanas. 
Um babalao, vendedor do Mercado Novo, retoma, 

sob sen ponto de vista pessoal, a definicao sociologica. 

Mas como ele havia lido os livros de Nina Rodrigues e 

Edison Carneiro, nao pude saber se a resposta que me 

dava era um reflexo de seu pensamento ou um reflexo 

de suas leituras. "A religiao catolica, me disse, foi im- 

posta ao negro. Foi por politica que o africano ligou 

sens orixas aos santos. Hoje em dia, para nao ser mo- 

lestado, continua a fingir de "bom catolico." Isso pa- 

receria indicar qu'e nao existe verdadeiro sincretismo. 

Mas tal interpretacao so podera ser aceita na medida 

em que for encontrada entre outros fieis que ignorem 

os livros dos estudiosos brasileiros. 

(1) Alem de algumas passagens em livros ja citados so existe 
sobre o problema um tinico estudo aprofundado, o de 
Protasius Frikel: "Die Seelenlchre der Gege und Xago", 
na revista "Sto. Antonio", 1940-1, p. 192-212. O au- 
tor se coloca diante do problema mais ou menos como eu 
me colocava; sente-se que deseja encontrar um pensa- 
mento logico nas conversas com seus informantes; esse 
elemenlo logico que ele introduz deforma o pensamento 
nago mais do que o esclarece. Tambem aqui, como eu 
fui obrigado a faze-lo, e necessario colocar-se sobre um 
outro piano. 
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Foj por isso que, logo a seguir, nos dirigimos a uma 

ekedy do candomble do Engenho Velho, a qual nos res- 

pondeu: "Ja nao somos africanos, somos brasileiros e 

portanto temos obrigagao de adorar tambem os santos 

brasileiros, tanto mais que sao os mesmos espiritos com 

nomes diferentes. E o testemunho de nossa incorpora- 

cao a nova patria." Obtive uma resposta an^loga 

quando perguntava porque se introduziram na religiao 

africana espiritos de caboclos. Sempre me respon- 

diam — "Quando os africanos chegaram ao Brasil, aqui 

encontraram o culto dos espiritos dos caboclos e quan- 

do os africanos foram incorporados a nacionalidade 

pela libertagao do trabalho servil, associaram-nos a 

eles". Existiriam ai, por conseguinte, dois fenomenos 

analagos e ligados, ate mesmo no proprio ritual: as- 

sim ct)mo (ja o vimos) a capela catolica do barracao se 

encontra juxtaposta A festa, nao sendo um dos seus ele- 

mentos, os espiritos dos caboclos nao sao adorados no 

barracao ou no pegi; eles cstao por fora, nas arvores, nos 

objetos da fiatureza e sua festa e uma festa ao ar livre, 

pura e simplesmente juxtaposta a cerimonia africana. 
Um negro de Joao Pessoa, catimbozeiro bem conhecido, 

Mestre A   a quem eu perguntei por que nao seguia 

a linha "africana" me respondeu: "porque eu nasci 

aqui e devo me conformar com a estrutura religiosa do 

lugar". Novo testemunho de incorporagao ao BrasiL 

Esta nova resposta iria mostrar, ao mesmo tempo, 

o valor e os limites da resposta de meu interlocutor pre- 

cedente; o valor, porque se tratava certamente de um 

fafo sociologico, so que em vez de imposicao tinhamos 

agora uma juxtaposigao voluntaria; mas pareceria — e 

eis o limite — que existia igualmente um esforco de jus- 

tificacao dessa assimilacao santo-orixa ("tanto mais 

que sao os mesmos espiritos"), logo, nascimento de ati- 

tudes especiais correspondentes. E isso me autorizava 

a prosseguir na minha pesquiza. 

Estava-nre reservado o grande prazer de conhecer 

na Bahia um obaj (1) de vasta cultura e inteligencia 

que, sem tratar do sincretismo, devia no entanto me es- 

clarecer a questao, pois, ao contrario dos outros, iria in- 

(1) Sob esse nome se designam os Ministros de Xango, em 
numero de 12, existentes, alias, apenas no candomble de 
Sao Gon?alo. 
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sistir nas oposicoes. Mas a oposicao nao e uma das 

ces do mesmo problema? O catolicismo e a religiao 

africana coincidem, dizia-me ele, na afirma^ao comum 

de qua cada um de nos tem um anjo da guarda, Mas 

enquanto o catolico tem conhecimento apenas desse 

fato, o africano conhece o nome do seu anjo. (Este es- 

pirito protetor nao deva ser confundido com o orixa, qua 

tambem desce a proteje seu filho ou sua filha). Alem 

disso os orixas a os santos sao pessoas qua viveram anti- 

gamente; o ponto de partida dos dois cultos, por conse- 

guinte, seria o mesmo, isto a o avemerismo; mas en- 

quanto o catolico canoniza os seus santos, o africano 
desconhece a canonizacao; e, reciprocamente, enquanto 

o orixa se manifasta, desce em seu "cavalo", o padre 

catolico interdiz as manifestacoes dos seus santos. 

Nao seria possivel mostrar com mais nitides o que 

explicava as assimilacoes, o que o catolicismo apresen- 

tava de semelhante em seu culto ao que o africano ja 

conhecia, a ideia de anjos protetores, o evemerismo, e, 

ao mesmo tempo, as diferencas qu'e sempre separam as 

duas religioes. Mas restava descobrir ainda porque o 

santo se unifica ao orixa. Ora, foi no Recife que me 

deram a resposta mais "logica". Antigamente so ha- 

via os orixas e eles recebiam sacrificios. Mas os orixas 

morrem como os homens, so que seus espiritos se rein- 

carnam depois da morte e, no d'ecorrer da evolucao, eles 

se reincarnaram em homens do ocidente; ora, como se 

tratava sempre dos mesmos orixas poderosos, apezar da 

diferenca dos corpos fisicos, o povo compreendeu que 

eles eram deuses e os canonizou. Sao os santos. Eis 

porque dizemos que o espirito do orixa e o espirito do 

santo sao um unico e mesmo espirito; eis porque dize- 

mos que o nome do santo e a traducao portuguesa do 

orixa. 

Alias foi essa a unica resposta que obtive no Re- 

cife. Todos os outros membros dos antigos xangos fe- 

chados pela policia nao compreendiam a pergunta e me 

repetiam obstinadamente: "Mas e o nome portugues do 

orixa!" 

E, na verdade, quern tinha razao eram aqueles que 

nao compreendiam e que por toda a parte eram os mais 

numerosos, e nao aqueles que me davam respostas 16- 

gicas* Sente-se que as respostas logicas sao "raciona- 
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lizagoes" feitas no momento e, muitas vezes sob a pres- 

sao de minhas perguntas, de um fenomeno que se im- 

poe do exterior, que e uma coergao coletiva, mas que 

nao foi pensado. 0 sincretismo e uma "representagao 

coletiva,^ uma pressao do meio a qual geralmente nao 

corresponde nenhuma atitude subjetiva. A explica^ao 

sociologica e, portanto, a mais justa. Os africanos ti- 

veram de mascarar .suas crengas sob um catolicismo de 

emprestimo e a fusao dos orixas com os santos se man- 

teve, posteriorruente, por tradi^ao. 

Contudo, para ser possivel, foi preciso que o sin- 

cretismo eucontrasse justifica^ao num certo tipo de 

mentalidade do negro. Eu nao estava errado quando 

procurava encontrar quais os fenomenos subjetivos que 

correspondiam ao sincretismo. Meu erro tinha sido o 

de procura-los num piano em que eles nao existiam, o 

piano do pensamento racional. Fora a propria pala- 

vra sincretismo que me induzira ao erro. Eu procu- 

rava um fenom'eno de fusao on pelo menos de penetra 

^ao de crencas, de simbiose cultural, uma especie de 

qqimica dos sentimentos misticos. Mas o pensamento 

do negro se move num outro piano, o das participaQoes, 

das analogias, das correspondencias. Algumas das res- 

postas que citei me encaminhavam a essa nova fonte de 

compreensao do fenomeno — aquelas que me falavam 

do culto das almas. Para compreender o sincretismo 

precisei passar para o campo que Durkheim e Mauss 

chamaram das "classificacoes primitivas" (1). E as 

(1) Que os meus amvgos de cor da Baia, do Recife e (de ou- 
tros lugares nao se choquem, ao rnc lerem, com o terrao 
"primitivos", aqui empregado. Ele nao e, de modo al- 
gum, pejorativo. Eu o tomo de emprestimo a Durkheim 
e Mauss e> e preciso que nao se imagine que esse tipo de 
mentalidade caracterise apenas o pensamento do primitivo. 
Encontramo-io entre os braucos do Ocidente; e a dos ocul- 
tistas e "tradicionalistas'*; encontra-se na base de toda 
teoria secreta (ver os livros de R. Guenon, por cxem- 
plo). E isso a tal ponto que um sociologo Probst-Bira- 
ben, pode sustentar contra Levy-Briihl que o pensamento 
primitivo era a sobrevivencia dum tipo de pensamento 
muito superior, nao um fenomeno primitivo mas o con- 
trario exatamente de um pensamento elementar. No fun- 
do, e a oposi^ao entre o pensamento raoderno, indulivo, e 
o pensamento analogico, que, segundo J. H. Rosny, o pri- 
mogenito, em seu livro sobre o pluralismo, seria o unico 
de acordo com a ciencia moderna. 
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observacoes que se vao seguir e que irei expor agora, 

talves tenham um alcance que ultrapasse o problema 

da assimilacao dos orixas e dos santos. Ja disse nou- 

tro lugar que a sociologia norte-americana da acuitura- 

cao era insuficiente, que a aculturacao so age quando 

as representacoes coletivas autorizam a sua possibili- 

dade (1). Desta vez irei mais longe, mostrar que a 

aculturacao apresenta caracteres particulares segundo 

a natureza das representacoes coletivas em presenca, 

que os fenomenos classificados sob o nome de conflito, 

acomodacao, sincretismo, etc., so sao validos em certos 

casos e sobretudo para os objetos materials, que por 

conseguinte, talves seja necessaria uma revisao parcial 

da sociologia dos contactos culturais. Faculdade de FllOSOfla 

* Ctencias e letras 

E' sabido — e sobre o assunto Levy T^ruliI consa- 

grou a maior parte de seus trabalhos — que o pensa- 

mento primitivo e um pensamento essencialmente ana- 

logico: vai do semelhante ao semelhante. Isto se ma- 

nifesta tanto nos ritos magicos, nas dansas imitativas, 

como nas representacoes coletivas. 

No entanto, e preciso fazer uma certa restricao a 

essa lei. O campo das participacoes misticas e rigo- 

rosamente delimitado, e delimitado pelo que Durkheim 

e Mauss chamaram as classificacoes primitivas. Nao 

nos interessa, aqui, saber se essas classificacdes sai- 

ram ou nao da estrutura social e da maneira pela qual 

a tribu se distribuia sobre o solo. O importante e que 

o universo esta dividido num certo numero de compar- 

timentos estanques e que as participacoes se fazem no 

interior dessas divisoes, nao de uma divisao a outra. 

Assim, poderiamos ter um grupo que compreendesse 

a regiao norte, um certo clan, o vento, o ar, o inverno, 

o pelicano, o galo amarelo, a cabra, a madeira amarela, 

o carvalho verde, a guerra, a cor amarela... enquanto 

as outras classes abrangeriam os outros objetos do 

mundo. Ha liames unindo as coisas que fazem parte 

da mesma dependencia e estes vao das realidades con- 

cretas as dansas e aos cantos dos homens (2). 

(1) "Psicanalise do cafune. Ensaios de sociologia cstetica 
hrasileira". Curitiba, 1941, p. 24-5. 

(2) "Les clasifications primitives", "Annee Sociologique", v. VI. 
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Poderemos nos perguntar se, numa larga medida^ 

o sincretismo catolico-fetichista nao deixa transparecer 

residuos dessa maneira de pensar. Oh! eu sei que, 

fora dessas classificacoes podem existir analogias en- 

tre os deuses, Os romanos, por exemplo, quando colo- 

nizavam um povo vencido, procuravam dar sempre o 

nom^ de suas divindades as do territorio invadido. Mas 

havia ai um jogo, uma politica de conquista espiritnal, 

que nao podemos pensar reencontrar aqui. 

Os escravos trazidos ao Brasil pertenciam a etnias 

extremamente diversas, cada uma tendo seus deuses e 

sua religiao. Os negros procuraram analogias entre 

essas diversas divindades. Frizemo.s bem: nao se tra- 

tava de identifica-las, nem de mistnra-las, o que seria 

um verdadeiro sincretismo, no sentido original e exato 

do termo. Tratava-se de encontrar fentre elas equiva- 
lencias. Cada "nacao" conserva seus deuses mas to- 

dos esses deuses sao reunidos conjuntanvente por series 

de 'equivalencias misticas. Apresentam a mesma rea- 

lidade sobrenatural mas numa lingua diferente: por- 

tanto, e necessario compor uma especie de dicionario 

que nos permita traduzir uma religiao na outra. E' 

claro que a traducao atingira apenas as s'emelhangas, 

nao as identidades, pois cada religiao tern (seii "pai- 

deuma". 0 Exii dos nagos e o Elegba dos dahomeia- 

nos, mas o Elegba tern um carater falico mais nitido; e 

igualmente o Homem da Rua dos caboclos, mas o Ho- 

mem da Rua ou das Encruzilhadas se assemelha muito 

mais ao diabo que a Exu, que nao e um espirito per- 

verso e assim por diante. Temos, por conseguinte, um 

simples jogo de analogias e nada mais (1). 

E' nessas classificacoes analogicas que o cristianis- 

mo vai se enquadrar. 0 sincretismo catolico-fetichista 
nao apresenta nada de novo e de particular. E' um 

sincretismo que se insere num quadro mais vasto. E 

ainda aqui reinara o raciocinio por semelhanca; nao 

havera identidade, no sentido estrito da palavra, mas 

um sistema de equivalencias funcionais de uma reli- 

giao para outra. Assim, ao lado da assimilacao (o ter- 

mo agora, pensamos nos, ^sera para o lei tor apenas apro- 

ximativo) entre Yemanja e Nossa Senhora, entre Oxossi 

(1) V6r o Quadro IV. 
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e Sao Jorge, de que ja falamos, Oxala se liga a Nosso 

Senhor do Bomfim seja porque Orixaia e adorado sobre 

o monte Oke na Africa e Nosso Senhor do Bomfim e ve- 

nerado igualmente sobre um outeiro (1), seja porque um 

e outro sao os deuses maiores (2). Ogun, orixa da guer- 

ra, line-se a Santo Antonio seja porque este ultimo e fes- 

tejado com fogos de artificio e rojoes que fazem lembrar 

uma batalha (3) seja porque Santo Antonio foi um san- 
to soldado, ficando, depois da morte, oficial honorario 

de muitos regimentos brasileiros (4). 

Mas a prova de que se trata apenas de equivalen- 

cias de analogias esta nas afirmagoes doa proprios 

crentes negros. Com efeito, eles protestam quando se 

assimila Exu ao diabo. Quantas vezes nao ouvi esse 

protesto, quer nos terreirosi bantus, quer nos ferreiros 

geges (5). O irmao de Xango e, sem duvidaj um deus 

invejoso, intrigante, egoista, mas nao e o principio do 

mal, oposto as potencias do bem. Do mesmo modo 

seria possivel tomar o exemplo de Oxala, divindade 

androgina que, por conseguinte, nao pode encontrar 

uma traducao catolica adequada: hesita entre os dois 

sexos, unindo-se na cidade da Baia a Nosso Senhor do 

Bomfim, como ja o dissemos, e no interior do Estado, pe- 

lo menos na epoca de Nina Rodrigues, a uma santa, Sant^ 

Ana (6); em Cuba, igualmente, 'ele e ora o Gristo, ora 

a "Yirgem de las Mercedes" (7). preciso ir mais longe 

(1) Nina Rodrigues: "O animismo fetichista', p. 177-S. 

(2) A. Ramos; "O negro brasileiro", p. 151. 
(3) Nina Rodrigues, o. c., p. 176. 
(4) A. Ramos: o. c., p. 181-2. 

(5) Cf. essa afirmac^ao de Manoel Bomfim, citado por Pr. Fri- 
kel, o.c., p. 201 : ''Exu nao e ruim, nao, nao? Ele e 
bom!... Exu nao e ruim. Quern diz isso dele, diz de m4 
fe,^ E' o que explica tambem por que em Porto Alegre 
ele e assimilado a Sao Pedro ou a Santo Antonio. 

(6) Nina Rodrigues: o. c., p. 176. 

(7) \F. Ortiz: "Los negros brujos", p. 307 — £ preciso 
acrescentar que nem todos os orixas tem equivalentes ca- 
tolicos, pois o negro parte de sua propria religiao; "E* 
de nossos pais, so pode ser bom. Nisto nascemos, nos 
educamos e ficamos.,, Ora o Panteon- africano e mais 
vasto que o Panteon dos santos: "Tudo que a Igreja tem, 
nos tambem temos, mas temos ainda mais. Os padres 
nao sabem tudo". Afirma^oes de membros de candom- 
ble citadas por Kockmeyer, o.c., p. 135). 
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ainda. Nao sao apenas os santos qu^ se encontram 

presos dentro de um sistema de equivalencias e de ana- 

logias; o proprio cosmos inteiro e enquadrado nas ca- 

tegorias divinas. No decorrer de nossa rapida estadia 

nao nos foi possivel, naturalmente, descobrir esse mun- 

do das participacoes misticas em toda a sua rica com- 

plexidade. Tanto mais que os meus amigos dos can- 

dombles me deram a honra de me considerar mais ou 

menos como um dos sens e trataram-me como se tratam 

entre si: e os "segredos" da religiao nao se desvendam 

de um so golpe, mas por etapas, atraves de uma inicia- 

cao. Nao obstante, pude tracar um quadro extrema- 

mente incompleto, suficiente contudo para revelar esse 

novo aspecto do problema. Ha correspondencia entre 

o orixa e uma cor, que se especifica nos emblemas, nas 

contas do colar, nas vestimentas, com os dias da sema- 

na — a ponto de, antigamente, as filhas de santo passea- 

rem certos dias yestidas com uma determinada cor 

(encontravam-se as negras de branco no sabado, de pre- 

to nas quartas-feiras, de vermelho nas sextas-feiras) (1), 

— com certos animais (so pudemos mencionar aqueles 

que servem aos sacrificios e que ja sao hem conhecidos 

dos estudiosos afro-brasileiros) e ainda com certas plan- 

tas, portanto com certas categorias do mundo animal e 

vegetal, e enfim com certos astros. Nossa coluna das plan- 

tas e fragmentariaporque o "segredo" das hervas e aqne- 

le que os chefes das seitas escondem mais ciosamente; a 

coluna dos astros e curta, mas foi-me afirmado, for- 

malmente, que todas as estrelas se encontram em cor- 

respondencia com cada um dos orixas (2). 

Nao se trata, absolutamente, de identificacoes mis- 

ticas. Trata-se apenas de participacoes entre esses di- 

versos elementos que pertencem ao real, ao social (ce- 

rimonial) e ao sobrenatural. A men ver os santos ca- 

tolicos sao colhidos nas malhas dessas participacoes e 

se se quizer falar de sincretismo sera preciso acrescen- 

tar que se trata de um sincretismo de genero especial, 

pois que se organizou no interior de uma mentalidade 

com uma logica diferente da nossa. 

(1) E. Brazil, o. c.. 
(2) Quadro V. 
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Encontraremos a confirmacao indii^ta desse pon- 

to de vista no fato contrario. Se, quando permanece- 

mos num mesmo piano, no interior de uma classe clas- 

sificadora, existem correspondencias entre os deuses 

geges, nagos, bantus e os santos, por outro lado, um 

mesmo termo pode designar coisas extremamente di- 

ferentes porque, entao, mudamos cada ves de pianos 

e de classes classificadoras. preciso nao confundir 

o orixa com a alma, se bem que uma mesma pes- 

soa possa ter um e outro. A alma nasce com o cor- 

po, e masculina ou feminina segundo somos homem ou 

mulher; permanece ligada ao corpo durante o sono. O 

orixa e exterior ao individuo, e o seu an jo da guarda; 

um hom'em pode ter um orixa feminino e reciproca- 

mente; o orixa desce durante o estado de possessao; ao 

mesmo tempo esta ligado ao corpo pois e ele quern via- 

ja enquanto nos dormimos. Ora, encontramos certos 

termos comuns ao mundo dos orixas e ao mundo dos 

egum (almas). O de Exu, por exemplo: todo homem 

tern o seu exu, me informaram; e a alma de um sui- 

cida, de um assassinado se transforma depois da morte 

em ara-ourum ou Exu-Leba: "Os corpos impuros so fa- 

zem ara-ourum e exu" (1). Um dos meus informan- 

tes, A. Fr. de Assumpcao, chegava mesmo a dizer que 

nao so cada pessoa tern um orixa e um exu como tam- 

bem a cada orixa corresponde um exu; o exu adqui- 

rindo de um certo modo, em sua informacao, o aspe- 

cto do anjo da guarda e o orixa o de uma divindade vi- 

sitante. Temos tambem os Gemeos em nos, o que ex- 

plica, sem diivida, a oposicao entre a afirmacao de Nina 

Rodrigues, que coloca os Ibeji entre os orixas, e a de 

Edison Garneiro que nega se tratar de orixas. Talves 

possamos ligar essa afirmacao a uma observacao de 

Frikel de que um dos egum, isto e, das almas ancestrais 

mais conhecidos na Bahia, era Gunoco; hoje "Gunoco 

foi-se embora, voltou para a Africa, ond'e estao nossos 
pais..." Ora, Gunoco e o correspondente dos Ibeji. Alem 

desses dois pianos, dos orixas e dos egum, existe um ter- 

(1) Informante: Eduardo Iguexa, citado por Pr. Frikel, o.c. 
p. 200. Nnma historia hastante confusa, que me con- 
taram, um mau cidadao "baixa'", depois da morte, como 
Exu. 
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ceiro, o das forcas impessoais. Ifa e uma divindade 

fitolatrica, cujo fetiche e o fruto do dendezeiro; mas ao 

mesmo tempo Ifa e o que e o "mana" para os melane- 

sios, uma especie de alma cosmica, de fluido mistico 

espalhado pelo universo. As ligacoes estabelecidas pe- 

los informantes de Frikel entre Olorum e Ifa, sua desi- 

gnacao como "pai e rei dos egum" sao, sem duvida, um 

esforco dfe racionalizacao, for^ado pelas perguntas da- 

quele estudioso, para compreender melhor um sistema 

onde nosso espirito deseja descobrir, a todo custo, uma 

logica analoga a nossa. Na verdade, me parece haver 

tambem aqui dois Ifas, relacionando-se, cada um deles, 

com um nivel ou uma classe de conceitos diferentes (1). 

Em todo o caso, se hem que o problema precise ser es- 

clarecido, tem-se a impressao de que, na psicologia 

nago-gege e na sua teologia, se encontram designacoes 

identicas para designar tipos de r'ealidades diferentes. 

Concluiremos, portanto, nesta interpretacao do sin- 

cretismo, dizendo que o sincretismo assume formas di- 

ferentes segundo a natureza das representacoes coleti- 

vas dos povos assimiladores: estes moldam as coisas 

novas que encontram com suas antigas maneiras de 

pensar; e que, por conseguinte, as leis do sincretismo 

nao sao leis gerais mas variaveis segundo as culturas 

em contacto. 

Nao somente segundo as culturas em contacto, mas 

tambem segundo a natureza das coisas em contacto (2). 

(1) Frikel: o.c., p. 208-9. 
(2) E' o que distingue nosso ponto de vista das modernas 

concep^oes de aculturagao e transcultura^ao. Com ofeito, 
tende-se cada vez mais a considerar que o elemento to- 
rnado de emprestimo e "digerido", por assim dizer, pela 
cultura assimiladora; que se adapta ao novo complexo 
cultural ou paideuma. Se bem que esta tendencia se 
aproxime mais da concep^ao que sustentamos aqui, que 
a antiga definigao da aculturaQao, ela nao se idcntifica 
com o nosso ponto de vista. Esquece que existem ele- 
mentos nao digeridos (e que, as vezes, fazem explodir a 
antiga cultura) e que, para empregar a lingugem dos so- 
ciologos brasileiros, na© existe um centro de gravltacao; 
toda cultura e "polinuclear". E, por conseguinte, o ele- 
mento assimilado nao e transformado por uni paideuma; 
e, sim — coisa bem diversa — pensado atraves das leis 
mentais (frequentemente reflexo das estruturas e variando 
segundo elas). Se existe uma magia, uma religiao, um to- 
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E, com efeito, vamos encontrar .agora um outro tipo de 

sincretismo religioso que se faz mais classicamente por 

sintetisacao de elem'entos nativos e de elementos de era- 

prestimo. 

Quando passamos da religiao a magia e ao curan- 

deirismo — que nada mais e que uma forma determi- 

nada da magia, a magia terapeutica — nos encontra- 

mos em presenca de um outro tipo de representacoes 

coletivas. As leis qu»e presidem a religiao e a magia 

nao sao, com efeito, as mesmas: a religiao forma um 

sistema relativamente fechado, tradicional, ligado ao 

conjunto da vida cultural e parando nos limites da 

tribu, do grupo social; portanto, em caso de contactos 

ou se produzira uma estratificacao religiosa (uma reli- 

giao e reconhecida como tal e a outra e regeitada como 

magia) ou se tentara estabelecer equivalencias entre os 

deuses, coloca-los sobre o mesmo nivel; mas cada sis- 

tema tendera, sempre, a continuar como um todo. 

A lei da magia e precisamente o contrario disso. E 

foi assim sempre, na antiguidade, na Idade Media, e 

assim hoje; c assim em to da a parle, da Asia a America, 

dos Esquimaus ao sul do Pacifico. A magia esta ligada 

ao poder do desejo e guarda todo o ilogismo fremente, 

toda a paixao obstinada do desejo que nunca deses- 

pera. Nao ha duvida que existem magicos especiali- 

sados que so praticam certos ritos, que sao proprieta- 

rios de certas formulas. Mas se esses ritos ou essas 

formulas fracassam, e precise procurar meios mais for- 

tes, processos mais poderosos. A crenca que nasce da 

afetividade nao quer reconhecer a derrota; o revez nao 

provoca o ceticismo em relacao as cerimonias magicas, 

mas, ao contrario, uma complicacao destas ultimas. E 

e assim que, para triunfar, nunca sao demais as pre- 

caucdes: e preciso enumerar todos os nomes do deus ou 

do espirito invocado, sem esquecer um so, para faze-lo 

descer (se um unico nome for esquecido, nao se obtera 

resultado). E' preciso invoca-lo sob todos os nomes por 

temisrno, uma mistica da gera^ao, cada uma tern as suns 
leis proprias que modificam a natureza do sincretismo. 
Portanto, somos de opiniao que, antes de se formular uma 
teoria geral dos contactos, e preciso come^ar por multi- 
plicar os estudos concretos. So se poderao descobrir as 
leis depois de ter aquraulado os fatos. 
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que e designado, em todas as linguas. E' precise acu- 

mular os gestos, etc... A magia se apresenta um pou- 

co como uma ciencia experimental onde so existissem 

"experiencias para ver"; o feiticeiro experimenta tudo 

que conhece com o objetivo de atingir mais segura- 

mente o seu fim. E e, essa, a lei da acumulacao, carac- 

teristica do pensamento magico, ligada a propria na- 

tureza do desejo que se encontra na base da a^ao ma- 

gica, que provoca forcosamente como consequencia o 

sincretismo. 

O negro, colocado em presenca do cristianismo e 

mais particularmente do catolicismo popular, que pos- 

suia preces "fortes" endere^adas a alguns santos para 

evitar certas molestias, certos acidentes (1), que mul- 

tiplicava nas capelas os ex-voto como sinal dos "mila- 

gres" realizados por este ou aquele santo, em resposta 

a esta ou aquela prece desesperada, o negro, diziamos, 

nao podia deixar de reconhecer a existencia de uma 

for^a inegavel na religiao de seus senhores brancos. 

Talves se estabelecesse mesmo uma ligacao inconcien- 

te em seu espirito entre a forca superior do "mana" ca- 

tolico e o nivel superior ocupado pelo branco na pira- 

mide social. E por isso ira enxertar na sua tradicao 

magica, a tradicao catolica; ira fortificar a primeira, 

enriquece-la de emprestimos tornados a segunda, mis- 

turando-os aos seus proprios ritos, afim de torna-los 

mais seguros e mais eficazes. 

E' preciso sublinhar que nao se trala somente de 

tomar de einprestimo elementos ao catolicismo. Se a 

lei do pensamento magico e a lei da acumulacao e da 

complicacao crescente, o negro devera procurar ele- 

mentos por toda a parte. De ha muito se notou que 

nada mais resta, por assim dizer, da religiao muculma- 

na dos males na Baia, mas que, por outro lado, a magia 

dos muculmanos, com seus grigris, ainda continua a 

existir (2). Gompreende-se agora a razao. E sejn- 

pre o efeito da mesma lei. O que tambem sera verdade 

(1) Todos os livros de folclore brasileiros contem numerosos 
exempJos. Lembremos apenas A. Ramos: "A acultura- 
<?ao negra no Hrasil", p. 253-271. 

(2) N. Rodrigues, A. Ramos, etc. 
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para os processes indigenas, na medida em que tiver 

havido contacto entre os negros e os amerindios (1). 

Mas esses elementos tornados de emprestimo, in- 

troduzidos numa magia trazida da Africa, vao mudar 

d«e caracteres e de funcoes. 0 sincretismo magico nao 

e um efeito mecanico do simples contacto cultural, nem 

o reconhecimento da superioridade da cultura branca. 

As sinteses sociologicas nada tem a ver com as sinteses 

quimicas, onde basta colocar dois corpos 'em presenca 

para que imediatamente se faca uma combinacao, se- 

gundo leis determinadas e imutaveis. As sinteses so- 

ciologicas se processam atraves de mentalidades de ho- 

mens, de vontades humanas. Nao ha, portanto, com- 

binacao de elementos fetichistas e de elementos catoli- 

cos, ha acrescimo a magia fetichista de processos cato- 

licos que assumem, imediatamente, um carater feti- 

chista. O catolicismo deixa de ser catolicismo para se 

transformar em processo magico. 

Podemos dar alguns exemplos. Em primeiro lu- 

gar a conversa de Chico com o padre Ildefonso: "Onde 

vance, tem a chave p'ra abri e fecha o corpo?" 0 pa- 

dre e considerado, nao como sacerdote mas como um 

feiticeiro mais poderoso. Os ritos catolicos nao sao ri- 

tos religiosos, sao ritos magicos: "Fade meste, ha seis 

meses que estou doente; peiorei dois meses para ca. 
Mas confessando-ffre fico bom." — "Men amigo, a con- 

fissao nao serve para a saude dos corpos, mas para a 

saude da alma/'. — "Nao, Pade, vomece nao sabe... 

Eu me confessando, fico bom; pois meo visinho eslava 

mal dum espirito encostado, quando veio o padre san- 

to, frei Gaspar. Meo visinho confessou-se e ficou 

bom... — Minha mae foi a casa do feiticeiro, mas nada 

de eu ficar bom; agora so a confissao" (2). A casa de 

Chico apresenta, justamente, o sincretismo de todos os 

processos magicos de que falamos; esse emprego acu- 

mulador de todos os processos conhecidos: as divinda- 

des africanas sob a forma de imagens de santos, (Oxum 

= N^ S. de Lourdes), as hervas magicas: "Olhe, a pulga 

de teiu (batata de teiu) tira cobra, sapo, lagartixa, ca- 

(1) Vi no altar de familia de uma casa particular, ao lado de 
imagens de santos uma pequena imagem de indio com pe- 
nas. 

(2) P. Ildefons: "Candomble', "Santo Antonio,?, 1938, p. ll- 



42 

lunga, bagaco de canna, isto tudo da barriga... pferparo 

banho de alho, allivia as dore, banho de gramma p'ra 

desincha; as foia (folhas) da mangu'eira e p'ra ajuda 

o remedio... Tern de abacate, de alecrim, pega-pinto; 

tudo esta perparado por eu faz o bicho sahi"; os santos 
catolicos, as preces da igreja, utilizadas nao mais como 

preces e sim como formulas de feiti^aria terapeutica; 

enfim ate a bola de cristal: "A moeda e p'a chama os 

santo, o cordao ajuda, a bola diz quern botou o feiti^o, 

apparece a pessoa dentro. As bola muda de cor, fica 

azul, preta ou as vez fica uma nodoa dentro. Quando 

a bola branca fica preta, nao tern mais remedio, a pes- 

soa morre" (1). 

A magia tende sempre ao quantitativo. O balan- 

gandan multiplica num mesmo suporte figas arcaicas, 

romanas, trazidas de Portugal (2), estrelas de Salomao, 

de origem judaica, chifres contra mau olhado, cora- 

coes, pombas, de origem crista, chaves, tambores afri- 

eanos (?), etc. Alias, o que facilita o sincretismo e a 

homogeneidade de simbolos magicos, mais ou menos 

os mesmos em toda a face do globo e em todas as epo- 

eas (magia do no, magia da abertura, etc.) e a mono- 

tonia dos ingredientes da feiticaria. 

Como vemos, o sincretismo, somente no dominio 

mistico, pode revestir duas formas muito diferentes, de 

acordo com as leis que regem os diversos compartimen- 

tos da mistica. Pode-se acrescentar a esses dois casos, 

da religiao e da magia, um terceiro caso, o da organisa- 

cao eclesiastica onde o sincretismo se faz — porque es- 

tamos aqui mais perto da cultura material — segundb 

um terceiro tipo, da pura mistura de elementos de ori- 

gem diversa. Com efeito, a filha de santo, no decorrer 

de sua evolucao iniciadora, passa por toda uma serie de 

estados tendo, cada um, um nome diferente: ela e ini- 

cialmente asictni quando entra na casa dos deuses, tor- 

na-se yaiw quando faz o santo; depois de sete anos ela e 

voduf.m, sete anos mais tarde ehcuiy (ou ebcimy) e c pre- 

cise ainda um periodo de sete anos para que possa ser 

alourixd, ou mae de santo. Ora, o termo yauo vem de 

(1) P. Ildefons: "Candomble", "Santo Antonio", 1937, p. 64 e 
seguintes, 

<2) Leite de Vasconcellos; "A Figa", Porto, 1925. 
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catolico do Terreiro de Joaozinho da Gavea, 

(Foto; "Diarios Associados") 



Pegi £^fetichista, de Terreiro de Joaozinho da Gavea, 

(Foto: "Diarios Associados>') 
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uma palavra ioruba iyawo, que significa "a esposa mais 

jovem do sib"; o teirmo vodam e dahomeiano e designa 

toda forma de santidade; enfim a palavra ebany talves 

venha da sociedade secreta ogboni dos lorubas. Basta 

lembrarmos que as diversas na^oes, nago, gege, sob os 

golpes da escravidao se uniram e se toraaram solid?\- 

rias para imaginar que duas hierarquias, distintas mas 

analogas, acabaram se emprestando mutuamente os 

termos: yauo e uma palavra profana, tirada da estru- 

tura social; designa um estado em qire a santidade ain- 

da e incompleta: e a passagem da familia brasileira a 

antiga familia africana. Vodum indica um grau a 

mais na santidade: e a passagem da familia africana 

a sociedade liturgica. Se nossa hipotese sobre a ori- 

gem da palavra ebany e justa, ela indicaria que a fi- 

Iha de santo conhece, doravante, os mais intimos se- 

gredos. Em todo o caso, aqui o sincretismo nao e nem 

correspondencia, nem acumulacao, mas solidariedade 

etnica. Nao e mais classificacao primitiva, nem au- 

mento do poder magico, mas sim aglutinacao de pala- 

vras e de realidades sociais de culturas em contacto. 

Devemos acrescentar ainda, que a religiao afro- 

brasileira tende, em algumas grandes cidades como o 

Rio e Sao Paulo, devido a influencia da desorganizacao 
urbana, a tomar, cada vez mais, um aspecto de magia, 

seja para o bem, seja para o mal. A proletarizacao do 

negro, trabalhador de fabrica, a concorrencia triunfan- 

te do extjrangeiro que o repele para fora do artesanato, 

expulsando-o das situacoes ja conquistadas, as cres- 

centes dificuldades economicas, transformam o sacer- 

dote negro em curandeiro, em feiticeiro; e assim o sin- 
cretismo adquire cada vez maior importancia. A ma- 

cumba do Rio e um exemplo frizante. Portanto, pode- 

remos terminar este estudo dizendo que por toda a par- 

te em que a religiao africana tende a se manter como 

religiao verdadeira o sincretismo tern a forma de um 

sistema de correspondencias classificadoras; por toda 

a parte em que e magia, toma a forma de um sistema 

acumulador de elementos tornados a todos os cultos, 

mas desempenhando todos a mesma funcao, agindo to- 

dos segundo o mesmo principio de eficiencia. 



A cadeira do Ogan e o poste central 

Prof. Roger Bastide 

Quando se percorre o mundo dos candombles, fi- 

ca-se admirado da importancia consideravel dada a ca- 

deira do ogan. Si se visit a um terreiro no intervalo 

das festas, vem-se cadeiras cuidadosamente recobertas 

de pano, que as protege da poeira, e que se tira no mo- 

mento das cerimonias. Toda vez que um orixa esco- 

Ihe um ogan, a primeira obrigagao deste e comprar — 

quasi sempre mandam fazer por conta propria, por um 

marceneiro — uma cadeira especial, que sera doravan- 

te a sede d'onde assistira as festas religiosas da seita. 

O ogan nresmo so podera ser consagrado definitiva- 

mente quando essa cadeira estiver pronta e colocada no 

barracao. Ainda mais, em geral (1), o ogan so podera 

instalar-se ai quando o pai ou a mai de santo o tiverem 

conduzido a sala, tiverem-no feito dar uma volta no 

meio das aclamacoes dos fieis, tiverem-no apresentado 

aos outros ogans ja feitos; entao e que ele se assentara 

em sua poltrona, perto do altar, ao passo que, la fora 

(como isso se realiza por ocasiao das cerimonias de 

confirmacao de um novo ogan, na casa de Oxun-mare) 

os fogos de artificio crepitam e os foguetes sobem no 

ceu. 

Algumas dessas cadeiras sao assaz curiosas. Uma, 

por exemplo, traz enrolada em seus bracos a serpente 

de Oxun-mare (2). Todas tern uma inscrigao indican- 

(1) Dizemos em geral, porque pode acontecer que o ogan 
tome assento em sua sede antes do moment© da festa 
em que sera definitivamente confirmado; mas, mesmo as- 
sim, o ato da confirmacao termina pelo fato dele se as- 
sentar novamente, desta vez cerimoniosamente, em sua 
cadeira. (v. A. Ramos: "O Negro Brasileiro", 2.a ed.. 

p. 70-1). 
(2) Oxum-mare ou Oxumare tern um grande lugar no culto 

das nacdes dahomeanas (gege) onde se confunde com 
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do a data da tomada de posse do cargo de ogan e a di- 

vindade a que ele esta ligado. E' assim que a do ogan 

a qire nos reportamos^ a proposito da cerimonia de con- 

firmacao, tem a seguinte inscricao: 

OGAN DE OA 

— 30-1-944 — 

Sem duvida a fungao do ogan e secundaria na hie- 

rarquia do candomble, na Bahia. Mas, si se lembrar 

que o termo ogan existe na Africa (ougan), onde desi- 

gna o sacerdote; que gan significa o mestre on senhor, 

(1) parece resultar que a cadeira de ogan e uma sobre- 

vivencia do trono sacerdotal. De fato, nos candombles 

mais antigos, essa cadeira esta colocada perto da pol- 

trona, mais rica e mais alta, do pai on da mae de santo 

Trono sacerdotal ou trono politico — porque os reis 

capturados na Africa e trazidos como escravos ao Bra- 

sil conservaram por muito tempo certa autoridade so- 

bre seus suditos, sobre a populacao africana servil. 

Ora, os viaj antes estrangeiros que escreveram sobre o 

assunto nao se esquecem de dizer que esses reis minis- 

travam justica (?), davam conselhos, formulavam or- 

dens sentados num trono... o qual, muitas vezes, nao 

era mais que uma pedra ou um miseravel banco. Isso 

nao impedia que, na imaginacao dos negros, este ou 

aquela se metamorfoseassem, exercendo a funcao de 

o deus do arco-iris dahomeano — Dan aido-oviedo. Ora 
Dan aido-oviedo e simbolizado nos baixos relevos das 
construcdes reais d'Abomey, por uma serpente que mor- 
de a propria cauda (ver taboa IX, A de E. G. Waterlot: 
"Les bas-reliefs des batiments royaux d'Abomey", Paris, 
1926). Deve-se notar que no Brasil, encontram-se pul- 
seiras de filhas de santo exatamente com essa forma, que 
a cadeira de ogan de Oxumare tem uma escultura de 
serpente, emfim que uma das dansas de Oxunmare imita 
os movimentos rastejantes da "serpente marinba". 

(1) O carater religioso dos ogans, segundo Luiz Saia, seria, 
alias, muito mais raarcado ainda em Sao Luiz do Mara- 
nhap, onde todos eles sao pretos, iniciados no culto, co- 
nhecendo mesmo pormenores que os babalorixas nao co- 
nhecem, e onde se confundem muitas vezes com a or- 
questra. 
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verdadeiro trono (1). Nas festas catolicas — mara- 
catii, congada, 'etc. — em que ha elei^ao de um rei, este 

rei tem igualmente, como signal de seu poderio, o di- 

reito exclusivo de sentar-se num trono. Antes da saida 

dos modernos maracatus para o carnaval, ha uma ceri- 

monia em que o tei e a rainha se assentam em tronos 

magnificamente ornados e de onde aben^oam a multi- 

dao jubilosa. 

Isso quer dizer que, no Brasil, o complexo cultural 

do trono subsistiu — seja como simbolo do poder poli- 

tico, seja como simbolo do poder religioso na impor- 

tancia ainda hoje dada a sede do ogan. 

Em toda a Guine Africana existe esse complexo 

cultural, cujos tracos acabamos de ver no Brasil. Na 

civiliza^ao Ashanti a cadeira tem tal importancia que 

resulta num culto da alma da cadeira. Eis como A. 

Ramos resume esse complexo mistico: "Admit'em os 

Ashanti que o trono real, o seu famoso "trono de ouro" 

foi criado no tempo de Osai Tutu (1700-1730), o'.quarto 

rei Ashanti conhecido e fundador do imperio. Um 

homem chamado Arotchi apareceu nos primeiros tem- 

pos do seu reinado, dizendo que recebeu dos deuses a 
missao de fazer dos Ashanli uma grande e poderosa 

nacao. Houve um grande ajuntamento em Cumassie, 

a capital do reinu, e logo depois, no meio de uma nu- 

vem de poeira e ao ruido dos trovoes, Arotchi trouxe 

do ceu um trono de madeira, coberto de ouro, que veio 

ter lentamente ao joelho do rei Osai Tutu. Arotchi 

proclamou ainda que o trono continha o suni'Siim, ou 

o espirito da nacao Ashanti. Se ele fosse destruido, a 
na^ao tambem pereceria. Esta tradicao deu origem ao 

culto das cadeiras ou tronos dos chefes, depositarias da 

alma ou espirito do seu possuidor. Cada chefe provin- 

cial tem a sua propria sede ou trono sagrado, e quando 

ele morre, sua cadeira e enegrecida de fuligem e clara 

de ovo e depositada na "casa dos tronos" ao lado da 

dos outros. Acreditam os Ashanti que o espirito do 

morto pode ser chamado a ocupar novamente o seu as- 

(1) Sobre o lugar da cadeira, como sinal da autoridade 
cerdotal-politica dos negros no Brasil, yer, por exemplo: 
S. E. Pohl: "Reise in innern von Brasilien", II, 1837. 
p. 81-6; R. Walsh: "Notices of Brasil", II, 1830, p. 339, 
etc. 
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sento, para receber homenagens especiais. A cerimo- 

nia realizada periodicam'ente neste santuario das ca- 

deiras e chamada Adae. Ha sacrificio de uma ovelha, 

o sangue e derramado nas cadeiras, e os espiritos dos 

mortos sao assim evocados ao som de canticos especiais 

que Ihes declamam os atributos, ^ Ihes solicitam favo- 

res". (Introdugao a Antropologia Brasileira, I, p. 400). 

Ora, no Dahomey, existem tronos de reis ou de so- 

beranos mortos; entre os Yoruba, tronos de deuses; e 

por toda a costa, em geral, ate Angola, cadeiras que 

apresentam curioso aspecto, Eis como Frobenius des-^ 

creve a de Atakpame: (1) "A cadeira de Atakpame 

distinguia-se das outras pela antiguidade, altura e ele- 

gancia. To das elas tern como assento uma prancha. 

ligeiramente encurvada e como base uma placa que re- 

pousa no chao, ambas unidas ao centro por uma coluna 

grossa e por colunas mais finas nos quatro cantos (2). 

A cadeira de Atakpame trazia na base, rod^ando as 

cinco colunas, uma serpente nitidamente esculpida" 

(3). E Frobenius, que estuda esse tipo de cadeira, li- 

ga-a a uma concep^ao do universo encontrada nos lu- 

gares de sacrificio dos Yoruba: quatro cones de argila, 

no meio um cone maior sustentando uma cuia e ro- 

deando tudo um sulco (4). "Encontram-se milhares 

de santuarios semelhantes consagrados a Edschou 

(Exu?)... O de Gbaba compreendia nao so o cone (fe 

Edschou, como os quatro deuses locais dos pontos car- 

diais e dos dias da semana. Em Erlebte Erdteile, ex- 

plicitamente se demonstra que Edschou, como o prova 

o fato de dirigir ete as cerimonias de divinisacao, e 

tambem o deus da ordem da imagem do mundo. 0 

cone de Edschou e o monte do- mundo" (5). 

(1) Figura 1. Frobenius: "Histoire de la civilisation afri- 
caine", tradu^ao francesa, p, 151-2. 

(2) Figura 2. 
(3) Na cadeira do deus de Gorala, ha uma linha em zig-zag 

que parece retomar o motivo da serpente, em forma es- 
tilizada. (fig. 3). Torna-se a encontrar esta disposi^ao en- 
tre os Negros Ashanti, que fugiram da escravidao para re- 
criar sua civiliza^ao nas florestas da Guyana Holandesa, 

(fig. 9). 
(4) Figura 4. 
(5) Frobenius, op. cit., p. 151. 
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Frobenius aproxima as cadeiras de que fulamos de 

lampadas da Africa ocidental (1), de altares egipcios, 

de cadeiras arcaicas, de pedras tumulares proto-heleni- 

cas, de altares cretenses, de altares da Africa do Norte 

que repousam igualinente sobre cinco colunas, das 

quais uma e central (2), A imagem do mundo signi- 

ficada por esse conjunto de objetos e a do eixo do mun- 
do, que termina no ceu, unindo-o a terra. Talvez ima- 

gem de origem falica, ligada ao mito do casamento do 

ceu e da terra, o ceu fecundando do alto a terra-mae, 

o qual se encontra, justamente, entre os Yoruba, sob a 

forma do casamento entre Obatala (o ceu) e Odudua 

(a terra) (3). 

A coluna central desapareceu das cadeiras dos ba- 

balorixas e das cadeiras de ogan. Mas, nao tera ela 

d'eixado algum sinal na religiao afro-brasileira? Sim, 

ela continua a. existir, mas sob outra forma, sob a for- 

ma de poste central do barracao. 

A primeira vista, poder-se-a imaginar que esse pos- 

te central seja um elemento arquitetonico, tendo por 

funcao sustentar mais solidamente o teto do barracao. 

Ou ainda que e uma sobrevivencia da maneira pela 

qual certas etnias constroem suas casas na Africa, onde 

o poste do centro tern essa funcao arquitetural. Mas, 

nao e isso, porque, si se admite que os negros tenham 

continuado a empregar os seus processes habituais na 

construgao de suas cabanas, eles os utilizariam for- 

cosamente em outros tipos de edificios. Ora, de fato, 

o que se descobre na Bahia e o contrario do que se de- 

veria esperar, si se e partidario desta teoria: o poste 

nao existe nas casas particulares, pelo menos do nosso 

conhecimento, ao passo que existe nos barracoes. Ora, 

arquiteturalmente falando, ele nao serve para nada, 

nao traz nenhuma solidez suplementar ao edificio. Seu 

papel e outro e esse papel e religiose. Podem-se dar 

provas: 

1 — e encontrado nos candombles mais velhos ou 

mais tradicionais, os mais voltados para a Africa, ao 

(1) Figura 5. 
(2) Figuras 6, 7 e 8. 
(3) Nina Rodrigues: "Os africanos no Brasil", p. 326. 
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passo que desaparece (porque sua significacao mistica 

foi esquecida) dos candombles mais recentes ou detur- 

pados (1). 

2 — si em certos candombles vai ate o teto, sob a 

forma de simptes coluna de madeira, no de Oxun-mare, 

nao alcanca o alto do edificio, ligeiramente se afasta 

do centro para o fundo da sala, e e extremamente or- 

nado (e ornado justamente com imagens cosmicas) 

(2). Si nao toca o teto, isso prova que nao serve para 

solidificar o edificio, que sua fungao e de ordem mis- 

tica; 

3 — e ao redor desse poste, em toda parte onde 

existe, que as filhas de santo formam a "ronda"; e o 

centro ritual da festa. E' ao s'eu redor igualmente que 

se celebra a cerimonia do axexe, quando morre um pai 

ou mae do santo; 

4 — Emfim, (verificamo-lo em um terreiro e pen- 

samos que isso ocorre tambem em outros) e sob esse 

poste que esta enterrado o axe, isto e, o "segredo" do 

candomble, no qual repousa toda sua forca magica. 

5 — 0 poste se encontra em outros cultos afro-ame- 

ricanos, por exemplo, em Haiti, onde e chamado "po- 

leau-mitan" e onde e nitidamente ligado aos quatro 

pontos cardiais do espaco (ver Jacques Roumain: ^Le 

sacrifice du tambour - Assoto (r)"). Entretanto, pelo 

menos nas cerimonias que conhecemos, esse poste nao 

permanece fixo ao logar, pode ser retirado depois da 

tenninacao dos ritos. Um dos cantos citados por Jac- 

ques Roumain liga o poste a arvore-loko; as duas ^ou- 

sas sao designadas pelo mesmo termo: "Eya! poteau 

— a plante Negue Atisou", e e ao redor do poste ou 

da arvore-divina que giram as dansas sagradas. 

Parece-nos, pois, que tinhamos razao ao dizer que 

o poste Central e a ultima sobrevivencia da imagem do 

cosmos, que liga o ceu a terra por uma coluna de ma- 

(1) Figuras 10, 11 e 12. 
(2) Figura 13. 



50 

deira ou de terra, e que se encontra, sob nomes dife- 

rentes, nas mais diversas mitologias: a arvore do mun- 

do dos scandinavos, a cruz de Jesus do ocultismo cris- 

tao, a torre em patamares dos babilonicos, etc e ate no 

folclore, representada pelo pau de sebo (1), imagem 

que, yimos ,existia justamente na parte da Africa de 

onde sairam os negros escravos vindos a Bahia. 

Parece-nos que a cadeira de ogan e o poste cen- 

tral do barracao so assumem toda sua significacao 

quando recolocados na cultura africana nago-gege da 

qual sao sobrevivencias cert as, provando a fidelidade 

da afei^ao do preto a uma tradigao mitica e mistica que 

continua assim a viver ate os nossos dias, sem que, 

como nos dois casos que nos ocupam, tenham sido con- 

servadas as suas raizes culturais. 

(1) Sobre a arvore do raundo, sua liga^ao com a arvore da 
vida (entre os semitas), com a cruz crisla e com o pau 
de sebo ver os artigos de Rene Guenon: "Etudes tradi- 
tionnelles", 1939, p. 230-238. 
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Todas estas figuras foram extraidas da "Histoire de la 
Civilization africaine", de Frobenius, pagina 152, (respecti-, 
vamente, figuras 125, 126, 128 e 124). 
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Guarda de aldeia 

Com excep^ao da ultima, estas figuras foram extraidas da 
"Hisloire de la civilization africaine", de Frobenius, paginas, 
153 e 154 (respectivamente, figuras, 130, 129, 133 e 137) A 
ultima pertence a Herskovits: "Rebel Destiny", pagina 158. 
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Axexe do Barracao de Dona 
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te e c) Apetrechos para a 

alma do morto 

FIG. 13 

Casa de Oxun-mare. a) Lu- 
gar das mulhetes; b) Lugar 
dos homens; c) Hospedes e 
ogans; d) Estrado para os 
musicos; e) Altar catdlico e 

f) Poste central 





A Macumba Paulista 

Prof, Roger B as tide 

0 estudo que nos propomos escrever sobre a ma- 

cumba paulista nao pretende ser completo: para isso 

seriam necessarios anos de pesquizas nos arquivos para 

se descobrirem as origens dela e viagens ao interior 

para se Ihe analisarem as formas 'e variances. Toda- 

via, parece-nos que e, pelo menos, um dos mais com- 

pletes estudos que se escreveram sobre o assunto, e 

apoia-s'e em documentos diversos e variados; 

1 — publica^oes do Arquivo do Estado; 

2 — colecoes de velhos jornais paulistas; 

3 — prontuarios policiais; (1) 

4 — colecoes de jornais da atualidade; 

5 — enfim, um certo numero de investigacoes pes- 

soais ou feitas por antigos alunos nossos, a nosso pe- 
dido, seja na capital, seja em algumas cidades do in- 

terior (2). 

Julgamos que, se a documentacao recolhida e in- 

completa, basta no entanto para permitir uma primeira 

interpretacao da macumba, porque nosso fito nao e 

(1) Queremos aqui agradecer ao Dr. Francisco de Assis Car- 
valho Franco, Chefe do Gabinete de Investigacoes c ao 
Dr. Hernani Braga, Delegado de Costumes, que tao ama- 
velmente nos abriram os arquivos da Policia para nos 
ajudar a escrever este trabalho, assim como ao Dr. Mario 
Wagner e a D. Ophelia Ferraz do Amaral, que em 1941 
e 1944, analisaram os documentos da Policia a nosso pe- 
dido. 

(2) Algumas dessas pesquizas ja foram, alias, publicadas na 
revista "Sociologia" (veja Bibliografia). Eis a lista dos 
estudantes que fizeram pesquizas a nosso pedido e os lu- 
gares em que trabalharam: Oswaldo Elias Xidieh, cm 
Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba, etc.; Alcantara de 
Oliveira, na Capital e interior; Geraido Brandao, em Ara- 
raquara e Florestan Fernandes, na Capital e interior. 
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tan to descrever como explicar; nao e como etnografo, 

mas como sociologo, que abordamos o assunto. 

Esbogo historico 

Sabe-se que os negros eram pouco numerosos em 
Sao Paulo no seculo 16 e 17, mas que seu numero au- 

mentou no seculo 18, engajados que estavam no movi- 

mento da minera^ao. E', pois, somente a partir do 

seculo 18 que temos possibilidades de encontrar alusoes 

as sobrevivencias religiosas africanas. Mas, nessa epo- 

ca, e evidente que o que interessa aos brancos nao e a 

propria religiao, mas o perigo que ela possa apresentar 

para a seguranga publica ^e a economia escravagista. 

E' assim que, na vereanca de 25 de maio de 1748, o pro- 

curador denuncia a Camara "que era contra o bem co- 

mum os negros que se ajuntam em maloca a jogar pe- 

los arredores da cidade, e com batuques, e juntamen- 
te as negras dos taboleiros o sahirem fora dos rios da 

cidade, porque costumam avisar aos calhambolas, e 

fazer outros maleficios mais contra a lei de Deus" (1). 

Um pouco mais tarde, em 1778, o Capitao General Mar- 

tini Lopes de Saldanha ordena que se destruam dois 

quilombos das margens do rio Tiete, compostos dc ne- 

gros fugidos de Sao Paulo e de Minas: os prisioneiros, 

de 30 a 60 anos de idade, ainda eram "pagaos" (2L 

No seculo 19, sobretudo a partir de 1850, o numero 

de escravos ia aumentar, com o desenvolvimento da 

cultura cafeeira. A existencia de praticas fetichistas 

no seio dessas novas massas e atestada por uma serie 

de documentos. Em 1816, a cidade de Sao Jose da Pa- 

rahiba faz um inquerito para saber: 

"se ha alguma pessoa que uzem de feiticaria ou se- 

jam bruxas e se exercem semelhantes couzas; 

se ha alguma pessoa que curem bixos, benzendo, se 

benze couza ou outros Animaes; 

se ha alguma pessoa que usem Reliquias Diaboli- 

cas e tenham parte com o Diabo", (3) texto de grande 

(1) Atas, v. XII, p. 522. 
(2) Documentos interessantes, y. XLIII, p. 201-2. 
(3) Hevista do Arquivo Municipal, v. VI, p. 133. 
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interesse para nos, porque mostra ao mesmo tempo o 

meio supersticioso de Sao Paulo, em que se misturam 

as magias dos brancos (feiticaria da idade media) e as 

dos pretos (curandeirismo) e provavelmente tambem 

um primeiro trabalho de sincretismo entre os elementos 

fetichistas e cristaos. Em 1827, o culto africano dos 

mortos transparece nitidamente atraves da superstru- 

ctura catolica que Ihe impuzeram, e isso ate na Con- 

fraria do Rosario dos Pretos; de fato, jogando terra so- 

bre o cadaver cantavam os pretos: "Zoio qui tanto vio. 

Zi bocca qui tanto falo. Zi bocca qui tanto zi comeo e 

zi bebeo. Zi corpo qui tanto trabaio. Zi perna qui 

tanto ando", (1) tipo de discurso aos mortos que s'e en- 

contra igualmente na Africa e em diversas partes da 

America, para onde os escravos o levaram, assim como 

na Guyana Holandesa entre os negros busch e no Pa- 

raguay (2). "Em 1839, as autoridades locais (de San- 

to Amaro) viram-se embara^adas com a a^ao crimino- 

sa do individuo Manuel Joao, vindo de Sao Paulo, e de- 

dicando-se ao curandeirismo, foi logo, procurado por 

centenas de incautos, aos quais impingia panaceas hor- 

riveis, causando nao poucas mortes" (3). Em 1841 e 

um negro Policarpo, curandeiro e feiticeiro, que e ex- 

pulso daquela cidade (4). Em 1841, na Fazenda de 

d. Gertrudes, mae de Rafael Tobias de Aguiar, dois es- 

cravos mocambiques, batisados em Sorocaba com os 

nomes de Calixto e Alexandre, resolvem matar o fei- 
tor. Outros se juntam a eles e fazem "um feitico" 

diante de uma imagem de Gristo, ao pe da qual puze- 

ram pinga e mandioca. 0 feitor, que tinha ido a ci- 

dade festejar o Natal, voltando encontra-os na cerimo- 

nia: dois escravos, entao, saltam sobre ele e matam-no. 

A 2 de Abril de 1855, a Camara de Itu decreta a seguin- 

te postura contra os feiticeiros: "O escravo que for 

encontrado commerciando ou tendo em seu poder qual- 

(1) Antonio Egydio Martins, Sao Paulo Antigo, v. II, p. 84-5. 
(2) Cf. Herskovits: "Rebel Destiny , New York, 1934 e Ilde- 

fonso Pereda Valles: "El Negro Rio-platense y outros en- 
sayos.5' 

(3) Camara Municipal de Santo Amaro, citado por Dalmo 
Bel fort de Mattos, Revista do Arquivo Municipal, v. XLIX, 
p. 155. 

(4) Idem, p. 156. 
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quer objecto vulgarmente chamado —- Feitigaria — 

quer mineral, quer vegetal, quer animal, sera punido 

com 8 dias de prisao e pela reincidencia 30. As pes- 

soas livres comprehendidas no art. acima pela l.a vez 

sera punido com 15 dias de prisao c 30|000 de multa e 

pela reincidencia em 30 dias de prisao e 60$000 de 

multa" (1). 

As casas em que se reuniam os negros para cele- 

brar os cultos chamavam-se aqui, nfessa epoca, batu- 

ques. E' um nome que permaneceu em todo o sul para 

designar as cerimonias fetichistas, em particular em 

Porto Alegre (2). Si o termo macumba substituiu em 

Sao Paulo o de batuque, o unico empregado antiga- 

mente, foi sob a influencia do Rio e tambem em con- 

sequencia da deturpacao, que teremos de analisar, da 

verdadeira religiao (batuque) 'em magia negra (ma- 
cumba). Ora, temos varias posturas de camaras mu- 

nicipais proibindo essas reunioes rituais, como por 

exemplo uma de Campinas, datada de 1876 (3). Ou- 

tro nome, entao muito espalhado, mas que era dado pe- 

los brancos a esses templos africanos, e o de "casa da 

fortuna". Eugenio de Castro diz mesmo que os cultos 

e os mitos que os sustinham deixaram no vale do Pa- 

raiba, zona da mais intensa densidade de negros, gran- 

de numero de termos especial,& na linguagem local e 

de neologismos curiosos (4). Entre esses cultos, exis- 

tia entao, em Sao Paulo, o dos negros maometanos: 

reuniam-se numa mesquita, que evidentemente era 

apenas uma casa particular, que subsistiu por muito 

tempo (5). Pude ainda encontrar pessoas que a co- 

nheceram em sua infancia. 

Mas, ao lado desses cultos organizados, existem 

sempre os feiticeiros e curandeiros que agem indivi- 

(1) Citado por F. Nardy Filho: "Posturas antigas", "Estado 
de Sao Paulo", 1939. 

(2) Para Porto Alegre, veja Achylles Porto Alegre: "Jardim 
da Saudade", Porto-Alegre, 1921. 

(3) Revista do Arquivo Municipal, v. LYI, p. 86 (nota 152), ar- 
tigo de F. Mendes de Almeida sobre: "O Folclore nas or- 
dena^oes do Reino." 

(4) Eugenio de Castro: "Geografia linguistica e Cultura bra- 
sileira", Rio, 1937. 

(5) Sud Menucci, "O Precursor do abolicionismo no Brasil, 
Luiz Gama,,, p. 117, era nota (informacao de Felinto Lo- 
pes). 
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dualmente. Eis aqui dois extratos do jornal "0 Gua- 

ripocaba", um datado de 21-10-1888, sob o titulo "Fei- 

tico contra o feiticeiro": "Em Santo Antonio da Ca- 

choeira, foi preso um negro que se dizia feiticeiro "e que 

trazia revolucionado o bairro de Sertao, onde moraya. 

O impostor quando foi preso pela escolta, tentou suici- 

dar-se, pois, nao queria ir para a cadeia". Outro de 

19-5-1889, assinala a existencia de um feiticeiro em San- 

tos: "E* preto, magro, alto, audaz e estupido". En- 

fim, para terminar este quadro do estado da questao no 

fim do periodo •escravagista, e preciso assinalar que o 

elemento mistico africano vai misturar-se aos elemen- 

tos cristaos e espiritas. Primeiro aos elementos cristaos, 

como o evidencia, em Itapetininga, uma cap'ela de N. 
S. das Estrelas, construida no lugar em que foi morto 

um negro fugido, proximo a atual avenida Peixoto Go- 

mide, na qual a Virgem "traz um sceptro a mao direita 

e, cousa que nao se ve 'em imagem nenhuma, o sceptro 
ostenta uma estrela dourada" (1). Ora. deve-se lem- 

brar que os negros paulistas eram em grande maioria 

bantus e qu'e, no Brasil, e entre os bantus que se encon- 

tra a maior parte dos fatos ligados ao culto dos astros, 

em estado puro (quer dizer, fora de toda confusao com 

os orixas: dansas a lua (2), cantos para a lua (3), culto 

panteista de Recife (4)) para que se sinta bem a in- 

fluencia provavel dos africanos nesta veneracao a Vir- 

gem das Estrelas. Em segundo lugar misiura-se aos 

elementos espiritas: aqui ainda a explicacao e simples; 

esta vez sao o manismo, o culto dos mortos e a crenga 

nos 'espiritos os responsaveis pelo sincretismo; a afri- 

cano encontrava no espiritismo a forma brasileira de 

sua antiga cultura, um meio de continuar a comunhao 

antiga com os espiritos dos mortos (5). Somente, in- 

(1^ Graco Silveira: "Nossa Senhora das Estrelas, o nasci- 
mento de um mito", "Estado de Sao Paulo", 5-11-1939. 

<2) Maria Graham: "Journal of a Voyage to Brazil", London, 
1824. p. 198. 

(3) Gastao Penalva: "0 Aleijadinho de Vila HicaBio, 
1933, p. 373. t 

(4) G. Fernandez: "O Syncretismo religiosof no brasil , 
Curitiba, 1941, p. 58-76; Vicente Lima: "Xango", Re- 
cife, 1937, p. 59-68. 

<5) Arthur Ramos: "O Negro Brasileiro", cap. IV. 
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troduzira suas proprias praticas e em particular o 

curandeirismo. 

Nessa mistura, o branco desempenha papel essen- 

cial. E' evidente que o escravo percebia a superiori- 

dade social de seu senhor, qive seu super-ego se mol- 

dava por imitacao do fazendeiro, e que, em grande par- 

te, seu cristianismo ou seu espiritismo Ihe apareciam 

como um degrau, uma 'etapa na sua ascensao. Temos 

uma prova disso no delirio coletivo de Taubate, em 

1885: "Um advogado entregava-se com sua familia as 

praticas do espiritismo. As sessoes, muito repetidas» 

acabaram por perturbar o juizo das pessoas que nellas 

tomavam parte... No dia 13 de Outubro, pela madru- 

gada, os crentes procederam a celebracao duma ceri- 

monia que chamaram da "construcao da area dc Noe" 

e, depois seguiram em procissao ate o fundo da pra^a, 

onde se ajoelharam sob uma arvore, as maos unidas, e 

comegaram a entoar canticos religiosos. Os escravos, 

crean^as semi-nuas e outros sectaries do espiritismo, 

pertencentes a melhor gente da cidade, acompanhavam 
a familia. As mulheres, descalcas, tinham a cabeleira 

solta e desgrenhada. O aspecto das creancas era ca- 

daverico^ Nao comiam havia tres dias. Devia ser 

immolado, nesse dia, um dos crentes, e o seu sangue 

bebido pela comunidade... As creancas eram subme- 

tidas a horriveis torturas: atiradas ao ar e apanhadas 

durante a queda; muitas cahiam ao solo". A policia 

local teve que intervir, mas entao "uma mulher de cor 

preta foi presa de um ataque: — cahiu, rolou no solo 

e agarrou-se a uma jovem procurando matal-a, por ter 

recebido, ao que disse, ordem de S. Lucas. As mulhe- 

res, recolhidas a prisao, apresentaram, a noite, violenta 

agitacao maniaca: destruiram parte da parede, rasga- 

ram as vestes, etc." (1) 

Para terminar este quadro, conviria citar a pasto- 

ral de D. Nery contra as praticas fetichistas dos negros 

de Campinas (2); mas nao nos foi possivel descobri-Ia 

nos arquivos de Campinas; nem sabemos si e o mesmo 

(1) Nina Hodrigues; "La folie des foules", "Annales Me- 
dico-psyqhologiques", 1901. 

(2) A existencia deste mandamento e fornecida por L. A. 
Gaffre: "Vision du Bresil", 1901. 
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texto cilado por Nina Rodrigues (que nao da nenhuma 

indicacao de data e lugar), no qual se descreve uma ce- 

rimonia chamada eriyira, de carater nitidamente ban- 

tu, com seu embanda e sen cambdne, seus cantos 'e dan- 

sas liturgicas (1). Como antes de ocupar a Diocese de 

Campinas, D. Nery viveu no Espirito Santo, nao pode- 

mos nos basear nesse texto. 

Em resumo, vemos que o negro paulista trouxe suas 

crencas religiosas para a nova terra e que houve aqui 

tambem germens de um culto organizado. Mas esse 

culto abortou. For que? Poder-se-ia pensar, primei- 

ramente que, quando Sao Paulo mais necessitou escra- 

vos, as vias de trafico estavam ja fechadas ou meio-fe- 

chadas, e que a mao de obra veio, em parte, do Norte: 

27.441 escravos entre 1852 e 1859. Mas, antes de 1852, 

o numero de entradas de pretos diretamente importa- 

dos da Africa foi ainda mais consideravel: 361.625 en~ 

tre 1840 e 1851, e acresce que, dos imigrantes vindos do 

Norte, boa parte ficou no Rio. A causa nao esta, pois, na 

vinda de negros creoulos, ja marcados pelo cristianismo. 

Poder-se-ia pensar tambem em uma influencia etnica: 

nao tendo uma mitologia tao bem organizada e um sa- 

cerdocio tao rico como os Nagos ou os Geges, deixa- 

vam-se os Bantus mais facilmente contaminar pelas in- 

fluencias brancas. Isto e mais exato, mas nao impede 

que, no Rio, os Bantus tenham constituido, com sua 

macumba, uma forma organica e bem especial de culto. 

Ora, a macumba do tipo carioca existe sem duvida 

em Sao Paulo, mas sob forma esporadica. Existiu •em 

Santos, pois Mestre Apolinario, dos Xangos de Recife, 

nos disse que, na sua viagem de iniciacao, especie de 

volta do Brasil mistico, viveu algum tempo em uma 

macumba de Santos. Existiu em Sao Paulo. Eis dois 

testemunhos: "Em Sao Paulo, ha uns ires ou quatro 

anos, assisti a uma macumba... em Pinheiros... Ape- 

sar da nomenclatura simbolica usada pelos participan- 

tes da cerimonia ser civilizada, "espirita", a macumba 

se mostrava em tudo, d'esde o sacrificio inicial do gallo 

(nao era preto) ate as defumacdes de incenso, de ta- 

baco (em forma de charutos fumados pelo pai) e as 

invocacdes cabalisticas; a "mesa" desenhada a "p'em- 

(1) Texto em Nina Rodrigues: "Os Africanos no Brasil", 
Rio, 1933, p. 337-384. 
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ba" (o giz) no ladrilho da cozinha, era uma estrela de 

Salomao. Notei uma coisa interessantissima nesta ma- 

cumba: a farofa, feita com o sangue da ave abatida e 

com farinha, trazia como inova^ao estar embebida em 

vinhoL.. Os canticos, "puxados" pelo "pai" e depois 

entoados em conjunto por todos os presentes, revela- 

vam mais uma influencia amerindia do que negra, ape- 

sar desta ser grande tambem. Por exemplo, uma das 

letras mais interessantes que ouvi, foi a seguinte: 

"Vim da floresta de Gia, la no centro do sertao!"... 

e esta outra: 

"Sou a rainha do ma"... 

"Eu fago meus encanto na lagoa do ma". 

Ainda uma outra toada falava em Caboclo Mozam- 

bim, palavra esta talvez derivada de Zambi, Nzambi ou 

Njambi — alguns dos muitos nomes que os Bantus dao 

ao Ser Supremo... Fui convidado na ocasiao a to- 

mar parte numa reuniao que seria realizada com a 

proxima iua cheia num local r'etirado da cidade, ao ar 

livre, e que eles, fazendo misterio, chamavam "a flo- 

resta". Falavam-me entusiasmados do grande poder 

e da beleza das cerimonias quando realizadas na flo- 

resta, onde todos poderiam cantar em altas vozes, dan- 

car e sapatear a vontade, sem medo dos vizinhos nem 

da policia" (1), 0 autor do artigo nao pode assistir 

a reuniao. Mas, podemos fazer uma ideia, e este sera 

o nosso segundo testemunho, pela narra^ao, infeliz- 

mente romanceada, de Paulo Pinto Machado, na qual, 

em todo caso, os fatos sao exatos e tirados da macumba 

do caboclo Joaquim Matheus, do Cambucy: si o pai e 

caboclo, a cerimonia e de "volta africana" com seus 

"pontos" riscados a giz (para cada espirito um diferen- 

te), seus protetores, pai Bahiano, pai Joao (os outros 

sao caboclos como o Velludo), com a fumigacao dos do- 
entes, o emprego da cachaca, da navalha de mola, da 

polvora que se queima 6 a utilizacao dos santos catoli- 

cos: Santo Antonio, Santo Onofre, Nossa Senhor.a da 
Penha, etc. Ora, esta macumba transportava-se de Sao 

Paulo para Faxina afim de celebrar na "floresta", cada 

participante trazendo um pequeno pacote preparado 

pelo pai para afastar os maus espiritos. 0 culto come- 

(1) Jorge Stamato: "A influencia nei?ra na religiao do Bra- 
sil", "Planalto", I, VII, p. 41. 
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ca com o acender de um grande fogo, seguindo-se a in- 

vocacao do Pai Bahiano, o chefe do candomble, en- 

quanto os fieis se dao as maos para formar uma gran- 

de roda: 

Pae Bahiano e bom 

Pae Bahiano e Salvador; 

Com ajuda de mano Antonio 

Tudo tern que veneer! 

invoca^ao on "dnnda" retomada em coro pelos assis- 

tentes: mas como Pai Bahiano e obrigado a ir a Bahia 

para assistir a outro candomble, Matheus fuma o cigar- 

ro ritual, bebe a cachaca, poe^se em cstado de transe e 

recebe Quebra-Quebra que responde aos pedidos dos 

presentes; tudo termina por uma "fundanga" bem car- 

regada de polvora (1). 

Mas, si existem, as formas organizadas do culto, 

tipo macumba ou catimbo, nao caracterizam a macum- 

ba paulista. Esta vai do coletivo para o individual, 

das formas religiosas para as especies simplificadas de 

magia ou de simples curandeirismo. E' sob esta for- 

ma degradada que a estudaremos, porque e a mais co- 

mum, procurando as razoes dessa degradacao na estru- 

ctura social e nas representacoes coletivas do meio 

paulista. 

Dados estatisticos 

A policia de Costumes move tenaz campanha con- 

tra a macumba e a feiticaria paulistas. Dai, atraves 

dos arquivos desse servico, a possibilidade de se fazer 

uma ideia da extensao de tal culto, de suas deforma- 

coes, e de se estabelecer um quadro estatistico da sua 

distribuicao por sexo, idade, profissao, grau de instru- 

cao e residencia. 

Naturalmente eliminamos deste quadro tudo quan- 

to seja de origem europeia incontestavel e que possa 

(1) Paulo Pinto Machado: "Joaquim Matheus 0 Feiti- 
ceiro'', Sao Paulo, 1930. 
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ser considerado como forma de criminalidade essen- 

cialmente de brancos, a saber: de um lado, o exercicio 

ilegal da medicina e, de outro, a cartomancia e a qui- 

romancia. Entretanto, nao se podem tracar linhas di- 

visorias rigidas quanto a cor e entre os tipos de '*explo- 

racao da credulidade publica", para se empregar a 

pressao consagrada. Encontram-se, com efeito, de 

1938 a 1941, nove condenacoes de pretos e nove de mu- 

latos em 118 condenacoes por exercicio ilegal da me- 

dicina e pelo menos uma condenacao de preta, em 1944, 

por cartomancia. Ha, pois, um vae-e-vem incessante 

do branco para o preto e do preto para o branco, o 

brasileiro de cor elevando-se as formas magicas on cri- 

minosas do branco e reciprocamente, como veremos 

num instante, o branco emprestando ao preto sens pro- 

cessos e metodos. 

Dito isto, temos o seguinte quadro para a Capital 

e sens arredores imediatos, tirado das fichas do Gabi- 

nete de Investigacoes: 

(Desde o inicio do fichamento ate Junho de 1944) 
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1 — Curandeiro  321 233 88 105 64 169 29 9 114 

2 — Feiticeiro    137 87 50 31 16 47 23 3 64 

3 — Curandeiro e feiticeiro . ., 17 15 2 3 4 7 3 2 5 
4 __ Curandeiro e charlatao .. 1 I 1 

5 — Curandeiro e baixo-espirit.0 13 9 4 2 8 10 1 — 2 

6 — Curandeiro e libidinagem. 1 1 1 

7 — Curandeiro e cartomante. 2 1 1 1 1 2 — — — 

8 - Feiticeiro e cartomante .. 5 — 5 2 1 3 — — 2 

9 — Charlatao  3 3 — 1 2 3 — — — 

10 — Macumbeiro  5 3 2 — 1 1 — 1 3 

11 — Baixo-espiritisino  50 33 17 11 17 28 14 6 2 

12 — Baixo-espirit.0 e macumba 1 —- 1 — — — 1 — — 

13 — Macumbeiro e feiticeiro ,. 1 — 1 — — — 1 — — 

14 — Cartomante e macumbeiro 1 — 1 — 1 1 —. — — 

15 — Feiti^aria, macumba e libidi- 

nagem ....   1 1      1 ___   

Total  559 387 172 156 115 271 73 21 194 
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Este quadro sugere imediatamente algumas obser- 

vacoes. No Brasil, costutna-se distinguir varies tipos 

misticos: o rezador e o benzedor, de origem catolica, 

um substituindo de certo modo o padre onde a diss'emi- 

nagao da populacao nao permite uma vida eclesiastica 

normal, e outro utilizando o cristianismo para curar as 

doencas; em seguida o macumbeiro, que e, teoricamen- 

te, o padre do culto dos pretos; o feiliceiro, que se dis- 

tingue do precedente por agir isoladamente, sem se en- 

quadrar em um culto; enfim, o curandeiro, que pode 

ser de origem branca, provindo da impossibilidade de 

socorros medicos na epoca colonial, no interior (forma 

de curandeirismo de brancos que continua ate hoje, 

mesmo nas cidades, dadas as dificuldades de se cuidar 

a classe pobre racionalmente); ou de origem preta, 
provindo, ao contrario, do "medicine-man" africano 

trazido ao Brasil com seus companheiros de cativeiro. 

Mas essas distincoes sao mais ieoricas que reais. 

Antigamente, a macumba era o centro da comunidade 

africana. 0 sacerdote de cor cuidava dos doentes, sa- 

crificava aos espirilos, dava filtros de amor; era o con- 

selheiro, o auxiliar -e o chefe. Os antigos macumbei- 

ros que desapareceram, tais como pude reconstitui-los 

em meu espirito, atraves da conversacao dos vclhos, 

exerciam assim uma funcao util e benfazeja no grupo 

dos homens de cor. Encarnavam as aspiracoes coleti- 

vas, lanlo na luta contra os senhores como na creacao 

de um liame de solidariedade afetiva entre os escravos. 

E' verdade que essas funcoes que o macumbeiro exer- 

cia simultanamenle — curandeiro, magico, padre, con- 

selheiro da vida cotidiana — separaram-se em seguida, 

mas jamais completamente; restam sempre, como que 

numa franja a liga-los, tracos da indiferenciacao e da 

confusao primitivas. A diversidade dos casos comple- 

xes distinguidos pela Policia nao prova a dificuldade 

de se encontrarem conceitos adequados, mas sim que 

as categorias sao, com efeito, categorias complexas. 

Um segundo fato que impressiona imediatamente 

o espirito, e que a maioria das pessoas detidas e de 

brancos. Calcula-se geralmente que a porcentagem 

dos homens de cor na populacao paulista nao passa de 
10% e e certo que a porcentagem dos processes movi- 

dos contra homens de cor em relacao com o numero 
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total de processes, chega a cerca de 25%; nao obstante, 

subsiste o fato de ullrapassar o branco ao preto. Cum- 

pre examinar este paradoxo. Explica-se pelo que dis- 

semos acima; desde os tempos coloniais ha um curan- 

deirismo de origem branca; ora, as mais numerosas de 

todas sao as prisoes de curandeiros. Ao contrario, 

quanto mais nos aproximamos da macumba, mais o 

numero de negros aumenta proporcionalmente: 26 fei- 

ticeiros de cor para 47 brancos; 5 feiticeiros-curandei- 

ros de cor para 7 brancos; 14 adeptos do baixo-espiri- 

tismo, que e uma forma disfarmada de macumba, para 

28; 1 para 1, enfim, na macumba propriamente dita. 

Mas, o que e mais interessante ainda, e que o imi- 

grante se introduz nas formas deturpadas da religiao 

negra. Aqui precisamos demorar-nos um pouco mais, 

Qual e a procedencia desses imigrantes? 

1938-1944 Curandeiros Baixo Ontros 

espiritismo casos 

Argentina ... 2 — — 

China  — — 1 

Colombia ... — — 1 

Espanha .... 5 1 2 

Franca .... — — 1 

Italia  1 1 3 

Japao  4 — — 

Portugal .... 2 — 7 

Siria   — — 1 

Yugoslavia ... — 1 

A mera enumeracao dessas etnias prova que nao 

deve pensar em intencao de exploracao da credulidade 

publica, ao menos na maioria dos casos, ou que, si esta 

intencao existe, mistura-se mais ou menos com crencas 

supersticiosas. O imigrante pode aproveitar suas pro- 

prias crencas para viver, para ganhar dinheiro, mas 

esta perfeitamente convencido do valor de seus pro- 

cessos. Trouxe consigo da Italia, de Portugal ou de al- 

gures sua cultura de folk, sua magia rural, seus reme- 

dios caseiros. Juntara, pois, sua contribuicao etnica 

ao vasto sincretismo catolico-fetichista que encontra na 

nova terra. 

Ademais, sobretudo na primeira geragao, o imi- 

grante mal armado para a luta pela vida, nao mais ten- 

do como apoio os quadros sociais de sua cultura, passa 
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por uma crise moral dolorosa. Si e verdade que o nos- 

so eu e, em grand'e parte, uma constru^ao do meio so- 

cial, a ausencia do meio original produz uma desagre- 

ga^ao paralela da personalidade. 0 imigrante e as- 

sim presa do espiritismo e das seitas religiosas, somen- 

te as quais podem fornecer-lhe quadros novos, a cujo 

redor possa tornar a construir um eu. 

Dai estes numeros significativos: 105 estrangeiros 

curandeiros para 64 brancos brasileiros; 31 feiticeiros 

estrangeiros para 16 brancos brasileiros; 11 adeptos do 
baixo-espiritismo 'estrangeiros para 17 brancos brasi- 

leiros. Teremos que estudar mais longamente es- 

te elemento estrangeiro na macumba; por ora, diga- 

mos somente que ja uma primeira conclusao se tira de 

nosso quadro: e que a feiticaria que estudamos esta 

ligada ao homem marginal, seja imigrante ou homem 

de cor; em ambos os casos, estamos, com efeito, em zo- 

nas fronteiras de duas culturas. 

Si examinarmos agora a distribuicao por sexos, ve • 

remos que, entre os brancos, os homens ultrapassam as 

mulheres:de 1940 a 1943, sao 43 homens brancos para 

18 mulheres; ao passo que e o contrario com os pretos: 

13 negras para 9 uegros. Os mulatos, neste caso como 

em todas as outras formas de criminalidade, apresen- 

tam os mesmos tragos que os brancos: 7 homens para 3 

mulheres. 

A curva das idades, que pudemos estabelecer para 

o periodo 1938-1941, nada apresenta de particular. 

Como era de esperar, os maximos se encontram entre 

26 e 50 anos, estando no ponto mais alto da curva os 

de 36-40 anos. 

50 30 

25 z 
z 

20 20 

15 15 

10 40 

6 5 

0 0 

menos 19-21 26-30 36-40 46-50 56-60 66-ZO 
de s8 anos 22-25 31-35 41-45 51-55 61-65 ?l-99 anos 



64 

A instru9ao, na maioria dos casos e primaria. Pa- 

rece, pois, que o desaparecimento do analfabetismo nao 

tem como consequencia, ipso-fato, o desaparecimento 

das praticas supersticiosas. Mas, nao avancemos mui- 

to neste caminho, porque e provavel que, na maioria 

dos casos, o que se designa como instru^ao primaria 

nao passe dos rudimentos mais grosseiros da leitura e 

escrita. 

Si ordenarmos as profissoes encontradas, de 1938 a 

1944, teremos successivamente, para a Capital e seus 

arredores: 

Profissoes agricolas   55 

Domesticas ou empregadas   54 

Artezaos (pedreiros, ferreiros, etc.) 33 

Comercio       17 

Operarios     15 

Vendedores ambulantes   6 

Oulras profissoes   22 
Sem profissao      15 

Isto prova que nao e tanto o nivel profissional que 

age, como o isolamento no trabalho; a agricultura per- 

manece, como era de se esperar, a grande conserva- 

dora das tradiges supersticiosas; si o artezao e tam- 

bem o comerciante prevalecem sobre o operario, e jus- 

tamente porque o artezao e o pequeno comerciante tra- 

balham em sua propria casa, ao passo que o ajunta- 

mento na fabrica, o contacto com espiritos diferentes, 

o choque de opinioes produzem uma desagregacao de 

crengas. 

Para o interior de 1938 a 1941, temos: 

Profissoes agro-pecuarias    47 

Domesticas  '..... 14 

Comercio   5 

Profissoes liberais     3 

Artifices   3 

Operarios (transporte)   1 

Outras profissoes   27 

Hestaria, para o interior, fazer o mapa da distri- 
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buigao da macumba, do curandeirismo e da feiti^aria, 

mas isso e quasi impossivel, porque a a^ao da policia 

so pode fazer-se sentir no interior das cidades e, em 

consequencia, as estatisticas que temos nao significam 

muito. Damos, a titulo de indicacao apenas, o quadro 

do baixo-espiritismo e do curandeirismo estabelecido 

pelos servicos estatisticos da Policia, para os anos de 
1938-1941: ^ 

Regides Baixo-espiritismo Curandeirismo 

Capital  — 2 

Araraquara. . . 2 2 

Bauru  1 4 

Botucatu . . 1 
-"T 
{ 

Campinas . . . 7 8 

Casa Branca . . — 4 

Guaratingueta . 5 / 

Itapetininga . . 2 3 

Presidente Pru- 

dente .... — 5 

Penapolis . . . — 19 

Ribeirao Preto i 2 

Rio Preto . . . 2 7 

Santos  3 2 

Sorocaba .... — 2 

Ao contrario, a localizacao dos macumbeiros e 

tros feiticeiros ou curandeiros na Capital, nresmo que as 

fichas policiais sejam incompletas, e muito mais sigai- 

ficativa. 

Lancando-se uma vista d'olhos sobre o mapa e so- 

bre os dados estatisticos anexos, ve-se que os feiticei- 

ros, macumbeiros, curandeiros estao disseminados por 

toda a parte inclusive na zona central. Este fato, que 

a primeira vista poderia surpreender, nada tern de ex- 

traordinario. Si algures o culto fetichista se localiza 

na periferia das cidades, e porque se trata de um ver- 

dadeiro culto. Em Sao Paulo, como dissemos, temos 

apenas formas individualizadas e, por conseguinte, 

mais facilmente dispersivas. 

<1) "A Estatislica Policial-Criminal do Estado", Service de 
Estatistica Policiai do Estado de Sao Paulo, Gabinete de 
Investiga?6cs. 4v., 1938, 1939, 1940 e 1941. 



66 

Entretanto, em geral, ha 2onas de mais forte por- 

centagem: uma primeira zona que compreende os dis- 

tritos de SanfAna, Belenzinho e Penha e uma segunda 

zona no centro, com Bela Vista. Os feiticeiros ou curan- 

deiros brancos estrangeiros dominam a oeste da cidade,. 

alto de Sant'Ana, Nossa Senhora do 0', Lapa e dimi- 

nuem a medida que se passa dai para o centro e do cen- 

tre para leste (sucessivamente 5 casos, 3 casos e 1 caso). 

Os homens de cor estao concentrados sobretudo no cen 

tro, Bela Vista, Liberdade, Cambuci, Vila Mariana (14 

casos) e depois em Sant'Ana, Penha, Belenzinho, Casa 

Verde e Santa Cecilia (17 casos). 

Compreende-se que o curandeirismo preto e o bai- 

xo espiritismo se tenham desenvolvido na Bela Vista e 

em Santa Cecilia, onde de fato o numero dos brasileiros 

de cor parece atingir a porcentagem mais elevada, se- 

gundo a discriminacao racial das criancas das escolas^ 

feitas por Lowrie: 25-29, 99% e 20-24, 99% respectiva- 

mente. ("0 elemento negro na popula^ao de Sao Pau- 

lo", Revista do Arquivo Municipal, XLVIII) Em com- 

pensacao, em outros distritos de magia dos pretos, esta 

porcentagem e relativamente fraca: jndo de menos de 

5 % a 9,99 %. E mais dificil de se apreciar a ligacao 

entre as formas de magia dos brancos e o numero de 

estrangeiros, visto que as estatisticas nao separam os fi- 

Ihos de estrangeiros dos outros brasileiros. Entretanto 

pode-se notar que os distritos que contem maior nume- 

ro de imigrantes — Se, Mooca, Bom Retiro, nao sao os 
distritos em que os curandeiros e feiticeiros sao mais 

numerosos, particularmente os de origem estrangeira e 

onde estes ultimos. dominam ha apenas 31 % (Lapa), 

26% (Nossa Senhora do 0'), e 25% (Sant'Ana) de 

imigrantes. 

E' evidente que o numero de casos que considera- 

mos e muito pequeno para que estas verificacoes pos- 

sam ter um sentido. Mas si a rela^ao entre as formas 

de magia e a constituicao etnica ou racial da popula^ao 

nos aparece ora positiva, ora negativa, e porque Sao 

Paulo nao apresenta uma distribuicao regular de zonas 

ecologicas, e porque os centres de deterioragao sao dis- 

perses e moveis, as vezes um conglomerado de casas no 

meio das zonas residenciais, que a nossa divisao em dis- 

tritos de paz nao pode atingir; e enfim, porque essa 
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1 — Se   2 1 3 

2 — Santa Efigenia   — — — 1 1 

3 — Braz   — — I — 1 

4 — Mooca   1 2 —.   3 

5 — Liberdade   — — 2 2 4 

6 — Beta Vista   1 2 2 2 7 

7 Consolacao   1 — — — 1 

8 — Santa Cecilia   — 1 2 — 3 

9 — Bom Retiro     2 — ■—■ 2 

10 — Pari     2 1 — 3 

11 — Belenzinho     4 1 2 7 

12 — Gambuci     — 4 — 4 

13 — Vila Mariana     — 2 — 2 

14 -- Jardim Paulista   —. — — — -— 

15 — Jardim America   — — — —■ — 

16 — Perdizes   —■ 3 — — 3 

17 — Casa Verde     — 3 — 3 

18 — Sant'Ana   1 1 3 —- 5 

19 — Tatuape     1 — 1 2 

20 — Saude   

21 — Vila Prudente   — —- — — — 

22 — Iniranaa   3 3 
23 — Indianopolis     — — — — 

24 — Butatan 

25 — Lapa   2 — 2   4 
26 -- Nossa Senhora do (3.. 2 1 — — 3 
27 — Tucuruvi   

28 -— Penha   1 3 5 1 10 
29 -— Itaquera   

30 — Sao Miguel   

31 
O   

— Lageado   ■   . . 

32 — Osasco   

33 — Pirituba   

34 — Perus   
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magia corresponde a duas estructuras contraditorias: 

para o homem de cor, a manutencao de um certo tipo 

de comunidade; para o branco, ao contrario, a uma de- 

sagrega^ao de um antigo tipo de comunidade. 

Alem disso, para que as nossas conclusoes tivessem 

algum interesse, seria preciso acrescentar a distribui^ao 

dos centros o estudo das localizacoes dos frequentado- 

res desses centros. E isso e dificil de se obter. Damos 

entretanto, a titulo de ilustracao, um esquema da distri- 

bui^ao dos fieis de um centro de baixo espiritismo alia- 

do a macumba, tirado de um livro de enderecos apreen- 

dido pela policia. 
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A Macumba da Capital 

Os dois estudos fundamentais, ja publicados sobre 

o assunto, sao os de Belfort de Mattos, que apresentou 

um certo numero de copias de autos da policia de Sao 

Paulo, sete ao todo, das quais apenas uma se referia a 

um caso de macumba organica, com dansa da polvora. 



68 

reza do sapo seco e cangere; e de Hoehne sobre o que 
vendem os ervanarios de Sao Paulo, interessando so- 

bretudo o curandeirismo. Mas a lista de Hoehne nao 

compreende somente as ervas e as raizes, abrange tam- 
bem a magia com suas peles, denies, unhas de taman- 

dua, de onga, figas de azevichc, signos de Salomao, pe- 

dras de Sta. Barbara, pedras de Eva de Jerusalem, de- 

fumacoes, figas de todos os tamanhos, favas, preces ^ 

estatuas de santos. 

Os prontuarios que conseguimos consultar, os arti- 

gos de jornais e alguns testemunhos que ouvimos nos 

permitirao confirmar e, assim o esperamos, completar 

em alguns pontos os estudos citados. 

Em primeiro lugar, qual e a funcao da macumba, 

seja como organizacao, seja sob a forma individualiza- 

da do feiticeiro e do curandeiro, seja enfim sob o nome 

de baixo-espiritismo ? O centro espirita Pai Gaboclo, 

mantido pela negra Georgette Camargo e visitado pela 

policia exatamente no momento em que algumas pes- 

soas pedem "despachos para desmanchar a vida de ah 

guem" (1). O espirita Urbano Mendes Falcano trabalha 

para curar molestias, para arranjar casamentos ou im- 

pedir que estes se realizem, para dar emprego, namora- 

do, dinheiro, para conseguir sorte na loteria (2). Uma 

carta, escrita contra um macumbeiro negro, assim des- 

creve suas atividades: "faz casamento, arranja empre- 

go, manda buscar espirito de viva para con tar o que 

esta passando no Gabinete da policia e mais outras 

cousas" (3). 0 feiticeiro branco Paulino Antonio de 

Oliveira, arranja namorados, reconcilia casais, costura 

hernias, da remedios para o estomago, coracao, dor de 

denies, etc. Eis um bilhete encontrado em sua casa: 

"Pazer o * * * nao gostar mais de mini, conseguir 

desquite amigavel. Tentou me matar outro dia. Fazer 

o Dr. Paulo N..., Ernesto L..., F. M...., Paulo D... e 

Tristao conseguirem me fazer 2.a escrituraria e me mu- 

darem de Departamento. Fazer eu conseguir uma li- 

cen^a e dinheiro para sair de Sao Paulo agora que estou 

correndo perigo" (4). 

(1) "Diario da Noite' , 11-8-1941. 
(2) Idem. 
(3) "Correio de Sao Paulo", 29-5-1935. 
(4) Dado fornecido pela Policia. 
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0 "Diario da Noite" do dia 6 de novembro de 1943 

cita a acao curiosa de duas macumbeiras de cor, ^Alice 
e Maria de Oliveira: "A queixosa declara que duas pre- 

tas Ibe disseram que iam da parte de um senhor idoso, 

solteiro e de posse — cidadao que havia se apaixonado 

por ela e desejava protege-la em face de sua situa^ao 

economica precaria... Respondi que tinha medo, pois 

meu marido me mataria se soubesse de tal transacao. 

As duas mulh'eres me responderam que eram feiticeiras 

e saberiam fazer um trabalho afim-de que meu marido 

nunca viesse a saber do caso" (1). 

Gomo vemos a macumba se encontra perfeitamente 

adaptada ao meio a que se dirige e jDodemos, por seu 

intermedio, ver se desenhar a pintura fiel do meio po- 

bre, simples, que Ihe fornece a clientela. Desemprega- 

dos a procura de trabalho, doentes sem dinheiro, moci- 

nhas que desejam um namorado, esposos que nao vi- 

vem bem, todos os pequenos dramas dos bairros de cor- 

ticos ou dos arrabaldes das fabricas, todos os infor- 

tunios escondidos aqui se manifestam. A macumba abre 

uma esperanca, p'ormite suportar melhor a vida, ali- 

menta o mundo dos sonhos. Ao seu influxo os coracoes 

vibram em unissono e si ela age tanto para o mal como 

para o bem e porque o homem nao e nem anjo nem de- 

monio, sendo dificil para a massa separar aquilo que 

e crime do que e desejo justificado. E' preciso debru- 

car-se com amor sobre esse coracao secreto, que o rea- 

tivo poderoso da macumba poe a nu, para compreender 

por que ela continua a viver, apesar das perseguicoes. 

Pois a policia atinge apenas o orgao, deixando subsistir 

a funcao; e a funcao torna a criar o orgao. 

Como a macumba satisfaz essas necessidades cole- 

tivas? O estudo do material empregado ja nos da uma 

ideia (2). O que nos chama a atencao e a mistura que 

ela apresenta de todas as magias. Isso e bem compreen- 

sivel pois nao ha nada mais monotono do que a magia, 

(1) "O Protetor sera um senhor respeitavel" ("Diario da 
Noite", 6-11-1943). 

(2) Tirade dos prontuarios da Policia e das cole^oes de jor- 
nais. 
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que se repete de pais para pais. No entanto, nessa mis- 

tura de casca d'e cagado, de ervas, de raizes, de poma- 

das, de beberagens, de couro de sapo, de porco, de pe- 

les de jacare, gato, de ossos, de terra, de cabelos e de 

unhas^ e facil reconhecer a persistencia de certos ele- 

mentos africanos, como a arruda, que foi a planta 

mais utilizada contra o mau-olhado (ainda hoje en- 

contramos, nas fazendas, negros velhos que nunca dei- 

xam de trazer um ramo de arruda atraz da orelha); 

como os chifres, tao caros aos feiticeiros do outro lado 

do Atlantico; como as ferraduras envoltas em panos, 

caracteristicas dos cultos de Exii, d'e Ogun, nos can- 
dombles; como os punhais, que sao utilizados quer nas 

dansas de Yansan quer na macumba, como o gosto 

pelos processos divinatorios (piao que faz rodas sobre 

um mapa); como os fogos da macumba carioca. Ao 

lado disso temos a velha feiticaria da Idade Media, 

com sens bonecos cravejados de alfinetes, sens pacoti- 

nhos de terra de cemiterio. 0 catolicismo tambem se 

transforma em forca magica, com seus rosarios, seus 

oratorios de santos, suas velas, suas preces fortes, como 

aquela apreendida no Centro do Pai Santo e que "deve 

enternecer o cora^ao duro de um homem", ou esta de 

Nossa Senhora da Guia: 

"Deus adeante a sua divina paz e misericordia na 

minha Guia. Eu Sebastiana me recomendo a Deus e a 

Virgem Maria. Tomo a Yirgem Maria para minha de- 

fensora. Os doze apostolos por meus irmaos. As doze 

mil virgens por minhas filhas e irmas. Hoje nesle dia 

andarei vestida com as armas do Bemaventurado Sao 

Jose. Meu corpo nao sera preso nem meu sangue der- 

ramado. M^eus inimigos terao olhos e nao me verao; 

terao maos e nao me pegarao; terao pes atraz de mim 

e nao me pegarao. As injustigas dos homens nao m'e 

ofenderao. Os espiritos visiveis ^ invisiveis nao me 

perseguirao nem me tentarao, pois a justica e a mis'e- 

ricordia Divina de Nosso Senhor Jesus Gristo de tudo 

me liyrara, guardara, defendera. Hoje, neste dia onde 

eu Sebastiana estiver, andarei tao cheia de alegria as- 

sim como andou o bom Jesus no ventre da Purissima 

Virgem Maria. Gloria seja dada ao Pai, seja dada ao 

Filho, seja dada ao Espirito Santo. Assim como era no 
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principio seja agora e sempre por todos os seculos e 

seculos. Amen" (1). 

A segunda constatacao que se pode fazer e sobre 

a pobreza do material. Com efeito, se em vez de exa- 

minarmos o conjunto, examinarmos o material de um 

so macumbeiro ou curandeiro, perceberemos que "ele 

consta apenas de alguns desses elementos. E e princi- 

palmente entre os negros que a imagina^ao magica e 

a mais fraca, sendo entre os brancos muito mais rica. 

Eis, por exemplo, o material empregado por um feiti- 

ceiro negro: "2 corbelhas de fibres artificials, 1 galo 

de barro, 1 maco de velas pequenas, 1 castical de vi- 

dro, 1 vela grande, I tesoura, 2 cartoes impressos, 2 

caramujos grandes, 4 quadros de santos, 1 quadro com 

fotografia d'e oracao, 3 pequenas pias de vidro para 

agua benta, 1 guia homeopatico, 1 livro de preces es- 

piritas, 2 amuletos, 1 pedaco de pano vermelho, 1 pe- 

quena vela, 1 espadim" (2). E por outro feiticeiro, 

tambem negro: "velas, farinha de trigo, diversos esca- 

pularios e um terco, um pacote de po de sapato, um 

pacote de manteiga de cacau e diversos pacotes de va- 

riadas especies de folhas; uma tigela com mistura des- 

conhecida, uma lata com incenso, umas garrafas com 

aguardente canforada, agua, duas com melado e ou- 

tras com vinagre, uma cesta de taquara e um ramo de 

erva arruda" (3). 

Finalmente, a ultima constatacao que devemos fa- 

zer e que o imigrante, entrando nesse complexo magi- 

co, enriquece-o com seus proprios elementos etnicos. 

Talves o que Belfort de Mattos assinala como uma pos- 

sivel influencia muculmana venha, antes de tudo, de 

elementos sirios ou libaneses que se introduziram na 

macumba. Efetivamente, noto no material apreen- 

dido em casa de um sirio, 10 talismans e, ao lado de pre- 

ces em sirio, 3 livros de astrologia escritos na mesma 

<1) "Coragao de marmore e aquele que esquece o amor que- 
rido" ("Correio de S. Paulo", 1-12-934). 

<2) Prontu^rio n. 499. 
<3) Prontario n. 515. 
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liugua (1). Em casa de um feiticeiro frances (2) um 

cartao, tambem escrito em sirio, com o segninte siin-^ 

bolo: 

OO 

e diversos outros objetos, estrelas de metal e sinais es- 

tranhos; 

o 

3 

4 3 4^ sry* ■pir 

oo 'O 
rn 

O 

Gomo e utilisado esse material? Os processos e as 

lecnicas da macumba panlisla, quando comparados aos 

da macumba carioca, se apresentam como dos mais po- 

bres; a imaginacao, igualmentc, e muito deficiente. Os 

elementos africanos, nao ha duvida, conlinuam presen- 

tes, como o despacho, "cabeca de galinha preta espetada 

de alfinetes, pes de galinha amarrados com fitas ver- 

melhas, qualro pontas de cigarros e quatro pedacos de 

rolos de fumo" (3), porem ja muito embuidos de in- 

fluencia europeia, com a magia do feitico, e muito afas- 

tados do despacho do nordeste, onde a metade da ga- 

linha forma como que a taca mistica onde fermenta a 

(1) Prontuario n. 517 405, 

(2) Prontuario n. 484. 

(3) "O maior despacho e o de galinha preta", ^Diario 

da Noite ", 0-11-1943; ''Macumba em Casa Verde, "A 

Noite", 12-3-1943. 
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a^ao dos ingredientes da feiticaria. Exu ocupa urn lu- 

gar nessa religiao e e consideradb ai tal qua! e na reali- 

dade, menos o diabo que uma entidade as vezes benfei- 

tora: "Olimpia fazia as suas artimanhas e dizia que o 

espirito de Exu estava se incarnando nela. Era o mo- 

mento da cura (1). 

Encontramos ainda, em S. Paulo, os pontos risca- 

dos que constituem uma das caracteristicas dos cuitos 

de procedencia bantu. Eis alguns deles; 
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(1) "Exploradores da crendice popalar", "A Noite", 2S-1- 
1943. 
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Eis a descricao «e a significacao deste ultimo pon- 

to: "Um quadrado de pontas alongadas no chao e cpr- 

tadas em cruz. Fora um sol, uma tesoura, uma cruz 

com pequenos circulos nas extremidades. No outro la- 

do do desenho tres vv e mais acima dois outros com as 

palavras: vence, vencido. Ainda mais acima um gran- 

de c iniciando a palavra cura completada em letras me- 

nores. Nos dois quadrados do lado esquerdo, estavam 

pintadas duas cruzes, e do lado direito, duas meias 

luas. Ao lado da palavra Vencido iniciava-se uma reza 

cscrita tambem a giz., Dizia: 

Sao Jeremias, Esrael, Jacob, Sta. Estrella resplan- 

de^a, pureza azul, dai a cura. Deus Pae, Virgem Santa 

e as tres pessoas da Santissima Trindade. Sao Pedro, 

Sao Paulo e Sao Joao Baptista. Aleluia, Aleluia, Ale- 

luia. 

Deante de cada aleluia uma pequena cruz e um 

pouco abaixo, outras quatro maiores, 

— Que querem dizer esses tracos no chao?... 

— E' a mesa do pae da caverna seo doutor... Ele 

nao baixa em mesa comum... 

Ha espiritos de duas qualidades: os espirilos da 

caverna, os dos antigos escravos, que servem para a 

cura das doencas — e os espiritos planetas, que sao 

somente para aconselhar,,. Estes baixam em mesa 

comum e os outros somente no chao.., 

— Entao a senhora me prepara a scena como se o 

espirito da caverna fosse baixar agora — falou o sub- 

chef e ... 

A macumbeira fincou os punhaes dentro do dese- 

nho ,por cima das cruzes, e no centro a tigella cheia de 

pinga, escura de essencias de hervas, e onde havia pe- 

quenas imagens de Santo Antonio e Santo Onofre, ro- 

sarios, bentinhos, pedra hume, herva e pelles de fumo. 

Depois, acendeu uma vela junto do desenho. 

— Agora so comecar... 

— E como se comeca? 

— Rezando Padre Nosso e Ave Maria" (1). 

Talves se possa considerar tambem como influen- 

cia africana, se bem que este seja um processo encon- 

<1) "Correio de Sao Paulo", 13-1-1943. 
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trade em muitas magias, o habito de surrar o cliente, 

com a mao ou com o rosario, para afugentar os espiri- 

tos maus (1); assim como a importancia dada, sempre 

nesta luta contra os espiritos maus, as. tatuagens, cica- 

trizes e escarificacdes da pele (2). 

Mas, como vemos, os 'elementos africanos se unem 

indissoluvelmente a elementos espiritas e catolicos. 

Um dos grandes procesos de cura consiste nos passes 

magneticos, efetuados sobre as partes doentes (3). A 

invocacao dos espiritos de negros, de Pai Joao, de Ru- 

fina, etc., e dos espiritos de caboclos, ocupa um lugar 

importante nestas cerimonias. Eis, por exemplo, como 

proe'ede Ze Benedito, mulato, do Pai Caboclo: depois 

da cerimonia da bencao, que e o primeiro "trabalho", 

"o homem toma o pulso do cliente e faz-lhe um passe. 

As pessoas da familia do doente, que ali estao para 

acompanhar a cura e que neste caso se tornam uafu- 

tos ou filhos de santo, imitam todos os gestos do benze- 

dor e espirita. E a farca contimia durante um longo 

tempo, ate que, de um momento para outro, alguem, 

tornado por um espirito, declara solenemente que o ir- 

mao chamado e que naturalmente deve viver no Alem, 

pede que Ihe sejam acesas algumas velas, quando nao 

pede que se deposite aos pes de uma imagem, uma certa 

quantia em dinheiro. Depois, o irmao vai embora. 

Oessa a corrente" (4). Assim a bencao associa-se, 

juntamente com os cirios catolicos, a todo esse conjunto 

de praticas e ritos. 

E, para terminar, eis algumas dessas praticas, onde 

(1) Prontuario n. 713: "Benz-er e dizer que o que ele sen- 
tia na garganta nada mais era doque um espirito. E as- 
sim devia ser surrado para que o espirito saisse". Pron- 
tuario n. 488: "tomando ainda uma surra de rosario". 

(2) Belfort de Mattos: Revista do Arquivo Municipal, v. XLIX 
p. 158: "dois pretos curandeiros,.. ao dia 11 do corrente 
(1934) praticaram um ato desumano. Tendo rabiscado o 
rosto da paciente com ponta de faca, fazendo diversas ci- 
catrizes... acendem uma vela esquentando o rosto da 
cliente, o quanto pudesse suporta-lo, mandam lava-lo 
com espirito bem forte". 

(3) "Estado de Sao Paulo", 5-.8-.1943. 

(4) "Pai Caboclo ha-de me tirar desta enrascada", "Oiario 
da Noite", 30-9-1943. 
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se notara, cam o carater elementar do ritual magico, o 

sincretismo em a^ao. Primeiramente um rito de sono, 

que se podera comparar aos citados por Freud, e que 

deve curar a epilepsia: dormir enrolado sobre si mes- 

mo para impedir a entrada dos espiritos maus (magia 

dos nos), colocando a cabeca nos pes da cama e os pes 

na cabeceira (despistar o espirito da molestia para im- 

pedir que ele penetre no doente); dormir assim, nessa 

posi^ao as avessas, perto do feiticeiro, o qual conserva 

a posi^ao normal (magia do contacto); nao trair esse 

segredo para que a cura nao seja prejudicada (1). Ou- 

tro meio de se libertar das molestias: depois do passe, 

das preces, da bencao, oferta de um embrulhinho de 

terra: "Leve isto, meu filho! E* terra santa. Ja esta 

benta. Coma, pela manha, em jejum, um punhadinho 

desta terra, a quantidade de uma colherinha de cafe. 

Em^tres dias ficara bom" (2). Para os males de amor: 

oferta d'e um dente de animal selvagem (lembrar a li- 

gacao estabelecida no folclore europeu entre a dor de 

dente e o mal de amor): "Leve isto. A meia noite em 

ponto va ao quintal de sua casa, acenda uma vela a 

Santo Antonio e enterre este dente numa profundidade 

de 10 cms. Depois ajoelhe em cima e reze a oracao 

que indiqueL Feito isto, pode ficar descancado que 

dentro de 40 dias tudo estara resolvido a conlento..." 

(3). Processo para fechar o corpo: a feiticeira negra 

recebe o cliente dizendo-lhe que viu passar na rua, pou- 

co antes da chegada dele, seu espirito protetor, um ho- 

menzarrao de grande barba e> olhos vivos, alias, quern 

o arrastou a casa dela; afirma que o cliente foi, outrd- 

ra, um senhor perverso que viveu entre o seu povo 

numa praia cheia de coqueiros, sendo, mais tarde, co- 

rista em Buenos-Aires; tinha ai uma amiga, a qual 

morrera havia poucos mezes para ajuda-lo a veneer os 

espiritos; e fora essa mesma amiga que induzira a fei- 

ticeira a agir em seu favor e que Ihe pede para rezar 

certas preces todas as sextas-feiras e coraprar velas 

para "iluminar os espiritos". E depois de ter caido em 

transe Ihe da dois talismans que o cliente deve trazer 

(1) Prontuario n. 713. 
(2) "Na tenda dos macumbeiros", "A Noite", 4-2-1943. 
(3) "Na tenda dos macumbeiros", "A Noite", 4-2-1943. 
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consigo sem nunca os abrir e qiie tornarao seu corpo 

invulneravel. No primeiro encontrava-se uraa longa 

oracao dirigida as 6.666 gotas de suor, as 3.333 gotas 

de sangue e as 1.111 lagrimas que Cristo vertera du- 

rante sua vida humana. 0 siegundo continha apenas o 

Credo, ao qual se acrescentara algumas palavras pft- 

dindo a Deus que tornasse o corpo do portador invisi- 

vel no momento do perigo (1). 

As formas mais organicas subsistem sempre ao 

lado dessas formas mais individualistas. A macum- 

beira junta-se ao feiticeiro, com suas "mandiugas" suas 

"cruzes" com penas de galinha amarradas, sens "san- 

tos", que fazem parada as sextas-feiras nas Estradas de 

"malungo", e sens "filhos de ciencia" (2). 

Mas o interesse da macumba nao deve eclipsar o 

interesse do macumbeiro. Sua figura tem lanto mais 

importancia quanto a macumba paulista se apresenta 

sob uma forma menos organica, mais individualisla 

que a carioca. Gontudo, para estuda-lo nao podemos 

nos restringir as indicacoes da policia; precisamos uli- 

lizar desde o inquerito direto a pesquiza das biografias. 

E^stas sao das mais instrutivas' pois mostram-nos as for- 

mas da iniciacao magica, a maneira pela qual a ma- 

cumba se desenvolve e se propaga, de que modo, en- 

fim, a religiao pode servir como meio de ascencao so- 

cial. 

Els aqui, por exemplo, Ze Benedito, mulato, moto- 

rista de profissao, o qual nao podendo se sujeitar a um 

trabalho seguido, abandona seu oficio para vender 

amendoim pelas ruas de Sao Paulo... Gerto dia en- 

contra num botequim um homem cujo filho esta doen- 

te. &ste pede-lhe que va benzer a crianca e fazer al- 

guns passes, pois o nosso heroi ja frequentou sessoes es- 

piritas. O menino sara, os pais contam o fato aos vi- 

sinhos e no fim de 15 dias Ze Benedito e sagrado curan- 

deiro em todo o bairro (3). 

Como vemos, o acaso desempenhou, aqui, o papel 

(1) Observagoes feitas por E. Alcantara de Oliveira, em 1938. 
(2) Prontuario n, 688. 
(3) "Diario da Noite", 30-9-1943. 
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mais importante., Mas a iniciacao tambem pode ser 

feita d'e maneira misteriosa, atraves do chamado de 

um mestre e no meio de dores. E' o caso de Carlos da 

S....que escreveu, ele mesmo sua propria vida: 

"Eu naci no Rio di Janero no bairro das larangei- 

ras. Meu pai era portugueis e minha mat filia dum 

casal de cor. Meu pai era pedrero minha mai lava- 

dera. Nois morava com mais 2 familia. Meu pai mor- 

reu quando eu tinha 12 anos. Fui na jscola ate no 2.° 

ano e Gracas a Deus aprendi ler. Muita veis eu que- 

ria estudar maes vois sabe que a gente era pobre. Eu 

comecei a trabaliar com 8 anos de edade como entre- 

gador de marmita. Ao depois fui trabaliar como aju- 

dante de cozinheiro eu ganhava poco e bregava com 

minha mai. A coitada morreu do peito quando eu ti- 

nha 16 anos fiquei morando na casa do patrao. 

Eu bebia muito mais dechei de medo do peito. Me 

casei com 20 anos e minha senhora e de cor. Nois vie- 

mos morar em Sao Paulo em 1932 aqui me empreguei 

como cozinhero. Minha mulher ficava doente muito 

e ais coisas nao corria bem mais com Ajuda da Pro- 

videncia mais tardi ela .sarou. 

Quern curou ela foi um espirita que agora e nosso 

compadre ele viu que nois era medios e que nois ia so- 

frer sinao quizessem ser aparelio. Custamo muito 

acriditar e minha mulier comegou ter ataque. Perto 

da cama dela tinha um espirito sofredor que era encos- 

to. Ela tinha intui^ao de se matar-se. Noi fizemos 

promessas e nao adiantou. Depois eu tabeim vi que 

devia largar a religiao romana porque e farsa entao 

arresorvi ser aparelio para ve si ajudava minha mulier 

fui tornado na 1 meza era o espirito do meu pai que 

nao quiria acriditar que estava morto e vinha escruci- 

nhar minha mulier. Depois de 1 meis tjracas a Deus 

minha mulier estava sarando e assim nois ficamus 

crentes na verdade de Deus que deu essa religiao para 

salvar o mundo das mardades. Depois eu tive a in- 

tuigao de abrir uma sesao no meu quarto porque os de 

Casa Verde tanbeim tinha intuicao de eu curar os 

doente eles pediro e eu arresorvi fazer. Agora veim 

gente de Casa Verde, Tucuruvi, Caninde e daqui pra 

minha mulher fazer pase ela e decor mais e direita e 
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limpa. Temos muintos amigo e agora as coisa estao 

mais faci pra nois porque o Miguerzinho e poderozo. 

Gracas a D'eus que minha mulier fico doente por-^ 

que assim nois ficamos melior e fazemos a Santa Gari- 

dade na sesao veim 20 as vezes 10 pesoa sao quagi to- 

dos de cor mais nao fazemos, o mar e o Jose branco es- 

tudante ausilia na meza. 

Pra o senhor eu arreceito Agua Fruida e a Orasao 

de Emanoel que e forte que tira enconsto. 

Nosa vida meliora cada dia nois tomamos conta 
dum porsao de doentes seim cobrar nada Gracas a Deus 

porque o que Deus da nao se vende-se". 

E' verdade que a ascensao social de Carlos nao foi 

muito grande. Ele mora num desses velhos sobrados 

de Sao Paulo, hoje transformados em corlico. No en- 

tanto 'ela nos mostra como pode o negro transformar 

uma desvantagem social num meio de melhorar a pro- 

pria sorte. Que a cor da pele produziu nele um fcerto 

complexo de inferiotfidade, vemos nitidamente atraves 

do mito do pai branco perseguindo,enquanto espirito^ 

a mulher preta. Ou atraves de sua conversa que 

abunda em "um homem de cor tambem deve mostrar 

que e um home honrado", "fulano e de cor, poreim e 

bom", "minha mulher e de cor mas e limp a e correta". 

Mas a .cor e considerada no meio social como o sinal de 

poderes superiores; em todos os paiz'es aqueles que naa 

se encontram completamente integrados na comunida- 

de, os estrangeiros, os pretos, etc., sao tidos como feiti- 

ceiros., Portanto, s'e a cor desclassifica na luta pela 

vida pode, tambem, transformar-se numa forca, num 

poder que incute respeito. Carlos sobe pelo curandei- 

rismo e pelo espiritismo; e na sua ascencao timbra "em 

arrastar sua mulher de cor; nao se canca de repetir: 

"Esta noite Maria teve tais e tais visoes... Maria teve 

tais e tais intuicoes.. 

Ainda neste caso aparece claramente o process© de 

propagagao da doutrina. Carlos e cosinheiro num res- 

taurante de Sao Paulo. Acaba doutrinando o proprio 

patrao, um sirio, e temos assim desforra do negro bra- 

sileiro contra o imigrante, do empregado contra o pa-^ 
trao. Reiine a sua clientela familias sirias e armenias. 

Ajudado pelo patrao pode conversar com os fregueses. 
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fazer propaganda e, pouco a pouco, vai atraindo os si- 

rios, armenios, marroquinos, egipcios, toda a plebe de 

trabalhadores imigrados que vive nas visiuhancas do 

Mercado Municipal (1). 

A Macumba fora da Capital 

Podexnos, do ponto de vista que nos hileressa, di- 

vidir o Estado de Sao Paulo em duas zonas, a de colo- 

nizacao mais antiga, que recebeu, em suas fazendas le- 

vas de negros, que viu formar em suas cidades uma 

classe de homens de cor, livres, em geral pequenos ar- 

lesaos —^ e o antigo sertao, hoje zona pioneira, com suas 

misturas de etnias, suas cidades-cogumelos, sua peque- 

na e media propriedade, onde o negro e raro. 

Porlanto, se desejamos estudar a macumba e a 

primeira zona que devemos nos dirigir em nossas pes- 

quizas. Santos passa por ser um grande centro ma- 

cumbeiro, 'e o porto, aberto as influencias maritimas, 

pode ser um assunto apaixonante para o sociologo. In- 

felizmente, nas minhas poucas idas a Santos foi-me im- 

possivel penetrar nesse mundo que, evidentemente, se 

retrai ao veranista. Em todo caso, atraves dos artigos 

de jornais a macumba daquela cidade se apresenta, 

atualmente, bastante aproximada da de Sao Paulo, com 

sua mistura de espiritismo e de magia africana, com 

sens discursos em linguas africanas e suas defumacoes, 

com sens pals de santo africanos ou caboclos (2). Mas 

um dos meus antigos alunos, Osvaldo Elias, que duran- 

te algum tempo foi professor em Mogi Mirim, quiz 

aproveitar a sua 'estadia naquela cidade para la fazer 

algumas pesquizas e e atraves da sua documentacao 

que vamos, inicialmente, examinar a religiao popular 

desta primeira zona. 

O que antes de tudo chama a nossa atencao e a dis- 

persao dos feitic'eiros, curandeiros, etc., em circulos 

concentricos, em torno da parte urbana; e a fuga ou. 

(1) Biografia e observaQoes feitas por Oswaldo Elias Xidieb, 

(2) Of. "A Tribuna'*, Santos, 4-7-1942. 
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se quizerem, o refugio desses lugares populares dc cul- 

to nos bairros afastados, de densidadc mais rar-efeita, 

habitados por uma popula^ao rural fixa ao solo, mais 

ou menos aualfabeta, mais ou menos privada do du- 

plo socorro do padre e do medico, devido ao afasta- 

mento em que se ehcontra e a dificuldade das comu-« 
nicaco'es. Toda essa populacao e supersJticiosa. Ed- 

mund Krug tracou um quadro uitidissimo da supersti- 

cao anonima, das representacoes coletivas difusas nos 

meios rurais e a ele enviamos o leitor (1). Quanto a 

regiao propriamente de Mogi, Osivaldo Elias fez uma 

analis'e sociologica num excelente artigo da revista 

Sociologla, afirmando que^essas praticas comuns, essas 

crencas banais nao podem ficar no ar, acabam concre- 

tizando-se em torno de certos individuos que, devido 

aos conhecimentos que tem das plantas ou aos sens ca- 

racteres especiais, se apresentam como dotados de mais 

"mana", de maisi poder; sao os macmnbeiros, os curan- 

deiros, os rezadores, os benzedores, os mediums (2). 

Esses centros vivos de cristalizacao magica e que nos 

interessam aqui. 

Os raagicos exercem seus cultos numa sala especial 

que basta compararmos, primeiramente com as de can- 

domble e em seguida com as da macumba carioca. para 

vermos quanto o processo de simplificacao, de empo- 

brecimento, vai se acel'erando a medida que nos afas- 

tamos dos grandes centros de influencia negra (3). E, 

tambem, como o elemento cristao, que no candomblc e 

simplesmente ajuntado ao elemento fetichista, acaba 

por ocupar nesses meios eminentemente catolicos o lu- 

gar central e adquirir uma preponderancia absoluta. 

E* o elemento. magico, de origem indistintamente afri- 

(1) E. Krug: "A superstigao paulistana", Revista da Socie- 
dade Cientifica de Sao Pauio, 1010, n. 5. 

<2) Osvaldo Elias Xidieh; "Elementos magicos no folk mo- 
giano", "Sociologia", 1943, v. 2. 

{3) Comparar o quadro anexo com o piano do terreiro de 
candomble" (A. Ramos: ^0 negro hrasileiro', p. 64) e 
com o piano do terreiro da macumba (idem, p. 122). 
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cana e indigena, que aqui se superpoe e se adiciona ao 

elemento catolico. Na casa de Jose V... (Itaquaque- 

cetuba) encontram-s'e sobre o altar as imagens de San- 

to Antonio, Sao Benedito, de Nossa Senhora, de Sao Joao 

e de Sao Jorge; o grande santo popular que arranja os 

casamentos e vela sobre a vida da gente pobre, Santo 

Antonio, parece ser a figura mais importante desse 

Panteon; sua imagem e a unica que esta enfeitada .dfe 

fitas coloridas. Fora, em cima duma mesinha, encon- 

tramos uma vasdlha cheia dagua e de raizes escuras, 

uma chicara com ramos de alecrim e uma mistura d'e 

rosarios, colares de capim, ervas secas e velas. 
* 

De que maneira se processa o culto nesses humil- 

des templos rurais? Jose V... acende duas velas, uma 

diaiite do oratorio, outra no chao, a um metro da me- 

sinha colocando-se entre ambas. Pergunta em seguida 

o nome do consulente, a razao de sua visita, e, confor- 

me esteja doente, ou sob a a^ao de um mau-olhado, vol- 

ta-se para o oratorio a fim de rezar a tal santo, cuja 

funcao especializada e proteger este ou aquele maL O 

cliente, todavia, da apenas indicacoes gerais, e e pre- 

cise consultar a sortie. Jose volta-se entao e atira com 

forca o colar de capim sobre a vela, de maneira a cer- 

ca-la; o modo pelo qual os nos ca'em no chao revela a 

natureza do mal. Por exemplo, se o cliente esta doen- 

te e os nos sao internes, trata-se de doenca intestinal, 

tratando-se de resfriado ou de parasitas, se forem ex- 

ternos. Se os nos forem internes, em caso de mau- 

olhado, este foi lancado por amigos ou pessoas da fa- 

milia; se forem externos, por desconhecidos. A recei- 

ta varia em relacao com o mal, e tambem com os sexos. 

Eis, por exemplo, uma receita de homem: 1 colher de 

quina, 5 folhas de erva de Sao Joao, meia colher de abu- 

tua (?), 3 folhas de alecrim, 3 cabegas de ruibarbo, 3 

folhas de limao, 3 graos de marcela galega (?), 2 folhas 

de larangeira, 3 dedos de camomila, meio oitavo de 

sene, um punhado de rosas, 5 fatias de gengibre: cosi- 

nhar tudo e expor ao sol nascente durante 3 dias. Para 

mulher: 1 colher de quina, meia de abutua (?) 3 graos 
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de marcela galega (?), 5 folhas de erva cidreira, 9 fo- 

lhas de dobre amarga, uma pitada de fedegosa, 3 cabe- 

^aa de ruibarbo, 3 folhas de limao, 2 de larangeira, 5 

fatias de gengibre, 3 dedos de camomila, 3 flores de ar- 

temis, 3 de sabugueiro, mfeia oitaya de sene, rosas; o 

prepare e o mesmo. Os ritos de saida consistem em fa- 

zer vir cada consulente, sucessivamente, de pe, diante 

do oratorio, passar-lhe o colar em volta da cabega e 

desce-lo pouco a pouco pelo corpo abaixo ate aos pes, 

rezando o seguinte: "Que este rosario de capim san- 

to, com a ajuda dos santos e dos espiritos, possa tirar 

de teu corpo todo o mal e toda a doenga". A mulher 

do curand'eiro e sua familia dizem: "Ave Maria". Du- 

rante a cerimonia de saida, que se repete 3 vezes; para 

cada consulente, ninguem deve ficar ao lado do doente 

ou diante da porta, pois o mal poderia passar para ele. 

E' precise que a porta fique .aberta para que o mal saia 

e se perca no campo. Ao lado desta primeira cerimo- 

nia, que pode ser feita em qualquer dia 'e a qualquer 

bora, existe tambem um culto mais organico, celebrado 

a noite, dois sabados por mez: o culto das almas, diante 

de um publico limitado de crent'es. 

Encontramos ai a antiga fungao comunitaria da 

macumba, transformada porem, devido a modificacao 

do meio, isto e, a passagem da comunidade de escra- 

vos a comunidade rural. O culto, com efeito, que co- 

megou pela consulta e pelas rezas, e uma alternancia 

de mistico e de profano em tres tempos. A parte mis- 

tica consiste na adoracao, recitagao do rosario e do 

Credo, reza pelas almast dos mortos, rito d'e acender as 

velas, uma para cada circunstante, com palavras mur- 

muradas. A parte profana, alternada com a preceden- 

te, consiste em conversas sobre as pequenas miserias 

da vida, as plantagoes e o gado, em historias que se con- 

tain, como nas vigilias de inverno dos camponeses da 

Europa —- um dos raros meios, ao lado do mutirao, pe- 

los quais essa populagao dispersa toma conciencia da 

sua realidade coletiva. Els algumas dessas historias, 

tais como as recolheu Osvaldo Elias e que uma pessoa 

present'e, dizia ja as ter escutado no nordeste: Mas 

sim, homem de Deus, respondeu Jose; e sempre a mes- 

ma coisa porque e a verdade": 
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0 sapo e o veado: — 0 veado cacoava do sapo e, que- 

rendo irrita-ld ainda mais, convida-o para uma corrida: 

O sapo aceita mas com a condicao de escolher o lugar. 

Escolhe um pantano e ganha.O veado se afoga. 

A historia de Pedro Malazarte: — O diabo havia 

encerrado Pedro Malazarte num saco para o atirar no 

rio. Mas esqueceu-se de amarrar uma pedra para que 

o saco fosse ao fundo. Afasta-se para procura-la e nis- 

so passa um carro. Ouvindo o barulho das rodas Pe- 

dro poe-se a gritar: "Vou me casar com a filba do rei!" 

O carreiro abre o saco e, para poder se casar, toma o 

lugar de Malazarte. 

Historia pessoal: — Jose, uma noite ao entrar em 

casa, ouve um barulho e, indo ver o que e, descobre um 

tatu; tenta mata-lo mas nao consegue. Na manha se- 

guinte volta ao mesmo lugar e encontra um sino muito 

grande. Acredita que foi tudo obra do demonio. 

Os processos de Marieta sao mais tradicionais. Per- 

to da porta de entrada ela coloca uma cadeira, poe num 

recipiente 3 punhados de palma benta bem seca, ga- 

Ihos de Guine, balsamo, alecrim, cabecas de alho, ar- 

ruda, sal e algumas brasas; com essa fumigacao enfu- 

maca o paciente 10 vezes no peito, 19 vezes dos lados, 

7 vezes no rosto, recitando preces catolicas e espiritas; 

em seguida coloca o prato ainda fumegando sobre os 

joelhos do paciente e Hie da um ramo de arruda que 

este deve enrolar 3 vezes nas maos, cheirar e guardar 

depois no bolso do paleto. A segunda parte da cerimo- 

nia passa-se no segundo quarto, onde esta o Santo An- 

tonio, sempre rodeado de fitas, Sao Benedito, Sao Jorge 

e suas Virgens. O consulente senta-sre num banquinho 

defronte do oratorio com os bracos e as pernas abertas; 

as portas e as janelas estao fechadas. O Espirito, as- 

sim, nao podera sair, so podera penetrar no corpo do 

paciente, que esta "aberto". Marieta cai em transe e 

passando as maos, durante a crise extatica, sobre o 

corpo do cliente, fala: "Meu filho, quando sair desta 

casa ponha primeiro o pe direito e diga tres vezes: 

"Deus esteja comigo e Sao Miguel com as almas", para 

que as almas desincarnadas ou incarnadas, as doen^as 

e os fetiches transportados pelas almas nao te atinjam. 

Quando entrar em casa entre primeiro com o pe direi- 
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to para que a inveja e os fluidos maus nao te causem 

dano. Traga sempre consigo um pouco de arruda. De 

noite reze um Padre Nosso, uma Ave Maria, ou um 

Pronto Socorro ao Pai Batuira, ao Pai Joaquim Guer- 

reiro, ao Pai Joao, ao Pai Jacob, ao Pai Jose..." De- 

pots Marieta volta a si. A sessao esta terminada... 

Joaquim Portugal e adepto da religiao africana. 

Fela primeira vez, desde nosso precedente encontro 

com Exu, deparamos, aqui, com uma divindade afri- 

cana, Xango. Sen oratorio apresenta imagens mais pro- 

ximas do fetichismo, trazendo o corpo inteiramente mi. 

Joaquim utiliza os pontos escritos sobre uma folha de 

papel branco, onde pontos feitos a lapis ou a tinta in- 

dicam os espiritos, as pessoas, os animais, as casas. 

Para arranjar um. casamento e preciso um ponto no 

meio do papel e outros, bem perto, em torno, represen- 

lando a noiva e a famiba; tracar em toda a volta um 

circulo de carvao, dobrar o papel em quatro e escon- 

de-lo sob a imagem de Santo Antonio, juntamente com 

um pouco de dinheiro. Contra a inveja ou as perse- 

guicoes, fazer dois pontos bem distantes, cada um ro- 

deado por um circulo de carvao que o isbla ainda mais, 

um representando o paciente, o oulro o inimigo. Para 

arranjar emprego, fazer diversos pontos pr'etos hori- 

zontais, representando os possiveis patroes ou casas, 

etc.. 

Quanto a Carlos, trabalha sob a orientacao de Pai 

Ghico: 

"Pedro inicia seus trabalhos a moda espirila em 

torno de uma mesa sobre a qual, ao lado das sementes 

de urucum, coloca-se o pires com azeite de algodao; 

sob o rosario de capim duas facas ou punhais em cruz. 

Quando Pedro esta em ponto de ser tornado pelo guia, 

representa bem um papel de velho indio ou de pai de 

terreiro, fumando em longas fumacas diversos cigarros, 

mas quando ele faz rodar pelos expectadores uma chi- 

cara com pinga e arruda e sinal que o guia vai chegar. 

Em seguida Pedro recebe o guia que se faz anunciar 

por grunhidos e por uma especie de senha: "Sou Pai 

Chico, bugre da mata virgem", mas a dic(jao e africana. 

Responde as perguntas que Ibe sao feitas e depois co- 

meca a curar os enfeiti^ados e os doentes: 1.°) coloca 

os pacientes em pe, distantes dois metrosi da mesa; 2.°) 
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aproxima-se dos doentes, fumando o ar com estriden- 

cia; 3.°) virando o rosto para um dos pacientes fuma 

com mais for^a na dire^ao do membro ou do orgao 

doente e cospe numa lata pr'eparada o que ele retirou 

pela succao. 0 mesmo para todos., Mas o trabalho 

nao se reduz a isso somente. Ha ainda a retirada do 

feitico lan^ado contra uma casa, um terreno, etc. En- 

tao e necessario faz'er a viagem que consiste nisto: Os 

homens, a noite, saem em filas, cabegas cobertas poc 

lencos ou chapeus, ao quintal. 0 curandeiro vem no 

fim, empunhando um punhal e grunhindo coisas que 

nao pude, por mais que quizesse, anotar. E a fila faz 

evolu^oes pelo terreiro durante 20 minutos e a uma su- 

bita ordem do curandeiro, para. Entao forma-se um 
circulo, o feiticeiro no centro, de cocoras, auxiliado 

pela faca vai cavando o chao ate encontrar o feitico. 

Depois a fila volta a novas evolucoes, ate nova ordem. 

Voltando para a casa, o feiticeiro vem na frente e so 

ele pode carregar os achados. Estes, apos um banho 

de pinga e de po de cafe, podem ser tocados por qual- 

quer um" (1). 

Mas, como ja o fizemos anteriormente, devemos 

nos deter um pouco na figura do macumbeiro para exa- 

minar como este foi sacralizado e se, tambem, aqui, o 

poder magico e um elemento de ascensao social. Em 

geral a iniciacao e simples. Jose V... e filho de curan- 

deiro; os outros sao adeptos do espiritismo e aprende- 

ram com um mestre. Mas temos alguns casos mais in- 

teressantes. O primeiro e o de Marieta: 

"Meu filho, eu era criada no Rio. Me sobrecarre- 

gavam demais e eu era obrigada a trabalhar das 5 bo- 

ras da manha as 7 boras da noite. Nessa epoca eu ja 

tinha sonhos e visoes. Me fizeram curar um homem 

que bebia muito, Eu tinha 16 anos. Meu marido be- 

bia muito, me surrava e tinha ataques. Ele me dei- 
xava louca e eu fugia para o mato; ai colhia ervas e as 

defumava; entao ele se acalmava e dormia. Um dia 

(1) Carta de Oswaldo Elias Xidieh e do mesmo autor: "Ele- 
mentos magicos no Folk paulista: o intermediario", So- 
ciologia, VII, 1-2 — A primeira parte e mais ou menos o 
Catimbo do Nordeste. 
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umas comadres me fizeram uns passes e descobriram 

que eu era medium da corrente do Pai Batuira e do Pai 

Guerreiro. So tinha que sarar e fazer o que eles me 

mandassem" (1). 

0 segundo e o de Pedro: 

Biografia de Pedro, contada por sua mulher 

"Nasceu em Itapecirica em 1888. Seu pai era ne- 

gro e sua mae mesti^a, ambos agriculfores e antigos es- 

cravos. 

Seu pai era muito religioso e conhecia certas "ar- 

les", influiu muito sobre Pedro, ensinando-Ihe simpa- 

tias e praticas magicas simples. Aos 12 anos Pedro 

teve uma especie de vertigem durante a qua! — conta- 

ram-lhe depois — foi tornado por um espirito. Devido 

a 'esse acontecimento, seu pai resolveu envia-lo a seu pa- 

drinho, um fortissimo macumbeiro. Voltou para casa, 

porque seu padrinho, achou-o muito jovem para pas- 

sar por certas provas cuja finalidade, eram a de de- 

senvolver as forcas de Pedro. 

Aos 15 anos o rapaz tern outra vertigem, durante a 

qual sonhou que, num campo abandonado, 'encontrou-se 

(1) Biografia recolhida por Oswaldo Elias Xidieh. — Para 
mostrar melhor a influencia do meio sobre a mactmi- 
beira, que se limita a encarnar e centralizar em torno de 
si as cren^as coletivas, podemos acrescentar ainda a 
narra^ao da morte de seu filho, ocorrida no Rio: "Sua 
vizinha, Georgina, negra velha com fama de feiticeira, 
tern inveja da beleza da crian^a e planeja ma- 
ta-la. Um dia vai a casa de Marieta e car- 
rega um momento a crian^a nos bragos. A noi- 
te o menino tern um ataque de vermes intestinais. No 
dia seguinte alguem joga no quarto um filhote de sapo 
preto; o menino, que linha entao tres anos, nao pode re- 
sistir a tentayao de o apanhar e guarda-lo consigo na 
cama, Logo come^a a sentir violentas dores no ventre e 
expele uma grande quantidade de areia e de vidro miudo; 
por todo o corpo surgem raanchas e picadas vermelhas. 
A noite p menino morre. Marieta manda chamar um 
curandeiro seu conhecido e este da ordens de se cavar o 
chao em baixo da porta da entrada; ai encontram uma 
boneca de cera furada de alfinetes e atada a uma coroa 
mortuaria. Marieta declara que o po de vidro e a areia 
tinham sido introduzidos no corpo da crian^a por um 
espirito mau inovcado por Georgina". 
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primeiro com nm morfeticq, do qual fugiu, e depois 

com um estropiado, do qual aproximou-se, ajoelhando- 

se. O estropiado diss'e-lhe: "Ja e tempo, Pedro." A 

familia resolveu entao envia-lo novamente ao padri 

nho macumbeiro. Na vespera de partir Pedro tem ou- 

tra verligem. 

Ao chcgar na casa do padrinho, contou-lhe todo o 

ocorrido, e o velho decidiu auxiliar o desenvolvimento 

de Pedro. Fe-lo jejuar tres dias: no ultimo dia tiveram 

um sonho revelador: Pedro deveria ir ao cemiterio de 

Itapecerica, a 1|2 noite d'mna 6.a-Feira, sosinho, ajoe- 

Ihar-se junto a uma sepullura e ao ouvir o primeiro 

gaio cantar, bater 3 vexes, com forca nos pes da nresma. 

Foi o que Pedro fez, apos ouvir atentamente sen 

padrinho, jnterpretar o sonho: deveria aparecer apos as 

batidas um objeto miraculoso. A 1/2 noite de uma 6.a 

Feira, Pedro, no cemiterio, ao ouvir o 1.° galo, bateu 3 

vezes na sepultura. Ouviu a principio um zumbido den- 

tro dela, depois viu uma estrela brllhando em cima da 

mesma e em seguida tornado por um espirilo, saiu do 

cemiterio, andou ate chegar a um campo onde encon- 

trou-se com os dois doenies com os quais sonhara. 

Deixou passar o morfelico e ajoelhou-se aos pes do es- 

tropiado, o qual mandou que Pedro b'eijasse suas per- 

nas, Pedro obedeceu. Entao o estropiado disse-lhe 

"Agora voce ja pode trabalhar sem nada recear, nem 

vivos e nem mortos. Vou protege-lo e serei seu guia e 

meslre. Meu nome e pai Chico, indio da mata virgem. 

Volta ao cemiterio, sem olhar para os lados e recolhe 

o que encontrar sobre a sepultura". Soprou forte ven- 

tania e o estropiado desapareceu. 

No cemiterio, sobre a sepultura, Pedro encontrou 

uma pedra com a efigie de Sao Joao. Yoltou a casa do 

padrinho e este tomou-lhe a pedra dizendo ser ela mui- 

to forte e porisso perigosa. Apos isso tudo o rapaz dor- 

miu um dia e uma noite e quando acordou tinha todos 

os poderes. 

Pedro e casado com nuilher branca, "Trabalha" em 

Sao Paulo, de preferencia para familias de elite; as ve- 

zes, atendendo a chamados, vem a Poa e Itaquaquecetu- 
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ba onde faz "servicos" para pequenos chacareiros e co- 

merciantes" (1). 

Como na capital, o imigrante se introduz nesse con- 

junto magico-religioso, existindo um vai e vem entre os 

elementos adventicios e os eiementos indigenas. Osval- 

do Elias estudou na revista Sociologia a contribuicao ita- 

liana em Mogi das Crazes e podemos tirar de sen artigo 

(2) dnas conclusoes, uma sobre o homem e outra sobre o 

sen material m^igico. 0 homem, Zarrellh e um italiano do 

sul que mnilo cedo ficou orfao, tendo sido pastor no sen 

pals de origem; entao, costumava escnlpir na madeira 

pequenas bonecas, a semelhanca das imagens dos santos 

que existiam no convento proximo. Aos 25 anos vem para 

o Brasil, dedicando-se a jardinagem e retomando, nas bo- 

ras vagas, o trabalho de suas pequenas bonecas. Ora, 

acontece que estas acabam se introduzindo nas casas dos 

feiticeiros da regiao e, como consequencia, o nosso heroi 

poe-se a praticar a magia, inicialmente nos limites' do 

catolicismo e do espiritismo, acabando por se transfor- 

mar em puro macumbeiro. Se passarmos do homem 

para a boneca de madeira e evidente que as formas bi- 

zarras, que m'sluram o homem ao animal e onde se 

tornam explicitas as fantasias infantis tao conhecidas 

de Freud (nascimento pela cabeca), deviam ter impres- 

sionado as pessoas que vinham comprar legumes na 

chacara de Zarrelli. I^stas, adquirem-nas, utilizando-as 

quer como ornamentos de suas capelas calolicas, quer 

como amuletos, quer, enfim, na macumba local, E' a lei 

bem conhecida que o bizarro, o estranho, deve ter por 

si mesmo um valor magico. Osvaldo Elias cita certos 

lestemunhos da populacao local que esclarecem bem a 

reacao das representacoes coletivas sobre as bonequi- 

(1) Biografia recolhida por Oswaldo Elias Xidieh. A nosso pedh 
do Osvaldo acrescentou por carta as seguintes indica^oes: 
o qne dera fora a parte exterior da inicia^ao. Mas, ^ante- 
riormente, em segredo, Pedro teve por assim dizer, uma 
serie de aulas, durante as quais o iniciador transmitiu-lhe 
conhecimentos sobre processes magicos, gestos rituais, 
linguagem especial e colocou-o definitivamente sob a 
orienta^ao espiritual de Pai Ghico que em vida foi o ca- 
cique duma tribu indigena". 

(2) Osyaldo Elias Xidieh: "Um elemento italo-afro brasileiro' 
na magia mogiana", "Sociologia", 1944, VI, 1 
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nhas de madeira (1); pode-se dizer que foi a conciencia 

social — mistica de essencia — que fez passar a boneca 

do profano ao sagrado. Mas essa passagem espontanea 

e direta devia, forcosamente, resultar numa concfetiza- 

cao ritual: enquanto os curandeiros apenas enfeitam as 

imagens de fitas e as colocam no altar, ou servem-se 

delas como receptaculo da desgraca, da doenca que por 

meio de preces e de passes transferiram do cliente para 

elas. o feiticeiro e o macumbeiro "batisam" a boneca an- 

tes de a utilizar. A operacao consiste em d'efumacao 

com "estrume de vaca, carvoes, casca de alho, arruda, 

guine, sal e fumo" e em dar a boneca o nome da pessoa 

sobre a qual se deseja lan^ar um maleficio. Ou ainda 
"incorppram um espirito" a boneca: "a gente faz as- 

sim: chama um espirito que anda por ai, desses ruins 

que nao querem ir embora, depois que o corpo morre, 

desses que gostam d'e beber, jogar, farrear e que quer 

fazer bagunca — entao chama eles, escolhe um, e com 

promessas de dar fumo e pinga, a gente amarra eles 

nas coisas... e eles fazem o que a gente quer". Pode- 

mos concluir, portanto, que o estrangeiro traz elemen- 

tos novos, mas que esses elementos devem, preliminar- 

mente, ser assimilados pelo novo meio e homogenisa- 

dos as antigas crencas. 

Depois da imigra^ao italiana houve a imigracao ja- 

ponesa. Ora, esta tambem tende ao curandeirismo e a 

feiti^aria. Ainda aqui, se bem que o japones introduza 

elementos orientals, a influencia do meio parece pre- 

ponderante: 

"Antes dos ultimos cinco anos, Keiti Sasai, dedica- 

va-se ao plantio de tomates, na chacara do dr. Menezes, 
em Campinas. Em 1937, quando ia para o trabalho, sen- 

tiu que uma forca estranha o segurava, que seu corpo 

se petrificava; foi obrigado a regressar para casa, dei- 

lou-se, dormiu e ouviu uma voz que Ihe dizia: "San- 

(1) Testemunho de Marieta: negocio de "fubaj" — ma- 
cumba — e eu nao lido com isso... E' negocio de amar- 
rar... por isso eles nao tem bra?os. Nao podem se de- 
fender. — Quem? perguntei. Os pobres que recebem fei- 
ti90s,^ Testemunho de Joaquim Portugal: "Isso e coisa 
de negro ruim, pra fazer mal pros outros. Eu nao fago 
mal pra ninguem. Isso e coisa de africano, dos antigos". 
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lurial Compreendimento", cujo sentido ainda nao pode 

alcan^ar. Em 1938, durante 150 dias viu p'erfeitamente 

estampada, em tres paredes de seu quarto, o Christo 

glorificado. Ai sentiu desejo de criar uma nova religiao. 

Desde entao medita sobre a organizacao dessa religiao". 

Vive atualmente em Sao Paulo, onde esta preso como 

cartomante (1). 

Em geral, os curandeiros, feiticeiros e macumbei- 

ros so exercem influencia numa zona restrita, sua au- 

toridade se estendendo apenas a um pequeno grupo de 

fieis, a uma clientela humilde de lavradores, Pode ha- 

ver, no entanto, sucessos maiores, como o de Joao! de 

Camargo, da regiao de Sorocaba. 

Nascido em 1861, de uma negra escrava dos Ca- 

margo de Barros, curandeira, 'e educada no catolicis- 

mo por sua patroa branca, Joao sofreu inicialmente a 

influencia da mae, aprendendo dela seus segredos. Co- 

mecou, portanto, como um curandeiro do genero que 

ja estudamos. Mas um acontecimento importante vai 

fazer com que passe do curandeirismo ao profetismo 

religioso. Em 1905, quando voltava bebedo para casa 

— pois tinha o habito de beber — ve no caminho, per- 

to da cruz que marcava o lugar onde uma crian^a de 

8 anos, Alfredinho, morrera duma queda de cavalo, ve 

a Virgem que Ihe ordena construir um altar em inten- 

gao aos infelizes: "Como? Eu sou um analfabeto, um 

pobre trabalhador! — Nao te preocupes; toma esta 

noite o caminho da Serra S. Francisco e la Veras e ou- 

viras como o Senhor te fara sabedor, porque humilde 

como es, foste o eleito". Na montanha da iniciacao, a 

noite, Joao tem uma serie de visoes, uma crianca bran- 

ca, uma mulher mulata e um homem negro, Jesus, 

Nossa Senhora da Aparecida, Sao Benedito, o qual Ihe 

diz: "Foste o individuo de nossa cor, escolhido para 

mostrar ao mundo o poder de Deus" (2). Esta versao 

mostra a importancia do ressentimento e do complexo 

da cor, existentes, alias, em todos os cultos afno-brasilei- 

ros, coisa que ja haviamos entrevisto antes com Carlos, 

(1) Prontuario n. 661,250. 
(2) Genesio Machado: "Joao de Camargo e seus milagres", 

S. Paulo, il92&. 



92 

per exemplo. Uma outra versao fala apenas no espirilo 

de Aifredinho que Ihe diz qive sera sen guia e protetor: 

Ouvia a voz que dizia. 

Nasceste d'e novo. Joao; 

Por seres tu tao humilde 

Vou te dar a protecao; 

e ordena-lhe construir uma capela a Nosso Senhor do 

Bomfim (1). Um outro protetor era o espirilo de Moils. 

Joao Soares de Amaral, grande pre]ado que deixara uma 

profunda inlluencia em toda a regiao, O novo culto, 

que vai se cristalizar em torno da primitiva capela, 

tern um carater espirita negro, nao so pela importan- 

cia atribuida a Nosso Senhor do Bomfim tao caro aos 

Ki'egros da Bahia e do Ptecife, mas tambem pelas euros que 

Joao opera, depois de ter recebido os espiritos, e pelo 

estabelecimento daquilo que chama "a Igreja negra e 

misteriosa da Agua Vermelha" (2). Mas pouco a pou- 

co a Igreja aumenta e a capela primitiva sucede um 

vasto templo circundado por uma verdadeira vila, sur- 

gida da necessidade de dar hospedagem aos peregri- 

nes que vem a procura do curandeiro, cujo i-enome 

cresce dia a dia: pensao, especiaria (e proibida a ven- 

da de alcool) (3), casa do medium, casa da banda de 

musica que toca os hinos ditados pelos Espiritos, etc. 

Em resumo, um con junto de construco'es, 18 ao todo, 

avaliadas ja em 1928 em 300 contos. Paralelamente a 

essa ascensao material se processa uma ascensao mis- 

tica do profeta: no principio ele recebe apenas os espi- 

ritos de Aifredinho e de Mons. Soares, depois os espiri- 

tos dos santos, a seguir do Santo Espirito e de Deus, 

enfim, como ultima etapa, da "Igreja", que parece co- 

locar acima do proprio Deus e que, no seu pensamento. 

(1) "Vida do Servo Joao de Camargo, humilde missionario da 
Fe", por Jose Barbosa Prado, em verso. Sorocaba, 1941. 

(2) Antonio Francisco Caspar: "O misterio da Agua Verme- 
lha", "Novela", Sorocaba, 1925. 

(3) Com o decorrer das visoes, Joao de Camargo, outrdra tao 
intemperante, abandonara completamente o uso do al- 
cool. (G, Macbado, o. c.). 
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e uma totalizacao, a comuuhao de todos os Santos, das 

almas e de Dens (1). 

Nao ha duvida que o culto de Joao de Camargo e 

espirita ou catolico-espirita. Para dar as consultas ele 

entrava num pequeno rednto sob o altar (frado) onde 

escutava as palavras dos espiritos (sirio) que, em segui- 

da, traduzia em palavrns humanas. Conludo essa Igrc- 

ja apresenta traces evidentes dos cultos africanos. Por 

exemplo a importancia conferida sobre os altares aos 

santos de cor, Bom Jesus dos Negros, Santa Efigenia, 

Santo Elesbao, Nossa Senbora da Aparecida, Sao Benedi- 

to; o fato d'e considerar as imagens como seres vivos, de 

conversar com elas; o nome africano dado a Sao Bene- 

dito: Joao de Camargo chamava-o Piongondongo — ora, 

Joao do Bio indica que os negros do Pao davam ao seu 

Sao Benedito o nome de Lindongo; o fato do culto dos 

santos cristaos estar ligado aos dias da semana e, sobre 

alguns pontos, a curiosa aproximacao existente entre a 

reparticao das adoracoes dos orixas no Nordeste e a re- 

particao dos santos na Igreja negra de Sorocaba: 

Sexta-feira Obatala Sagrado Cora^ao de Jesus. 

Sabado Yemanja N. S. das Doreg 

Domingo todos os orixas Todos os Santos (2) 

Mas o traco mais importante e o culto das pedras 

que Joao iria buscar em Santos e em Campinas, casca- 

Iho polido, branco em ciina e preto em baixo, ou frag- 

mentos de pedras lascadas, que coiocava inicialmente 

sobre o altar do Bom Jesus, mais tarde sobre um altar 

lateral, acabando por dedica-las a Sao Pedro, por uma 

associacao de palavras. Basla lembrarmos que todo ori- 

xa possue pedras entre os sens apetrechos e que os ban- 

tus tambem adoravam as pedras, paralelepipedos ou 

(1) Dados recolhidos por Florestan Fernandes. 
(2) Lista completa, recolhida por Florestan Fernandes: 

segunda-feira: as santas almas 
terga-feira: bao Miguel 
quarta-feira; Nossa Senhora do Carmo 
quinta-feira: Santissimo Sacramento 
sexta-feira: Coragao de Jesus 
sabado: Nossa Senhora das Dores 
domingo: Todos os Santos. 
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estilhagos, para reconlvecermos aqui uma inegavel in- 

fluencia fetichista. Donde viria? Dos ensmamentos lon- 

ginquos de sua mae? Ou da macumba de Santos? E' a 

eata ultima hipotese que me filiarei de preferencia, a 

qual explicara a narra^ao da .viagem iniciadora a San- 

tos: a Igreja so foi fundada com toda a solenidade 

quando se reuniu o numero suficiente de pedras; para 

isso Joao foi a Santos "por ordem da Igreja" e la apren- 

deu sobre uma montanha "todos os segredos do mundo 

e da Igreja"; mas descendo dela um espirito "roubou- 

Ihe tudo" dizendo-lhe: "sabias tudo e agora nada sa- 

bes"; porem, acrescentavam aqueles que contavam a 

historia, "ele nao sabia, somente para nao contar aos 

outros" (1). 

Talvez se deva, igualm'ente, atribuir a influencia da 

macumba — se bem que o fato possa ser discutido — a 

existencia das guias, pequenos pedagos de papel com 

letras enigmaticas ou pequenos cartoes com cifras e o 

nome do santo do dia, que se mergulhava na agua mi- 

lagrosa ou no oleo santo; assim como a importancia da 

cifra sagrada 3: 

A casa de verdade diz: 

A numeracao do seculo 

E dos seus principios 

Foi demarcado e sempre 

Seja feita, ou, que torne a 
Demarcar o N>0 3 

ou do 5: as 5 velas da Cruz de Alfredinho impostas por 

uma de suas primeiras visoes, o nome de 5 dado a ban- 

da de miisica, a ideia de que a superioridade de sua Igre- 

ja sobre a Igreja catolica vinha de que esta ultima tinha 

10 degraus, enquanto a sua tinha 15, portanto 5 a mais. 

Quando passamos das zonas de povoam'ento antigo 

para as zonas novas vemos diminuir essa relativa rique- 

za e complexidade cultual. A simplificacao aumenta e 

o elemento africano se adelgaca ate desaparecer. Nas 

marchas agricolas o imigrante sobrepuja o brasileiro de 

cor, que ficou para traz nas regioes decadentes ou de 

(1) Informagoes fornecidas a Florestan Fernandcs por Arina 
e Natalina, duas discipulas de Joao de Camargo. 
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industrializacao. No entanto ele existe. Nas cidades de- 

dica-se ao espiritismo onde introduz a "corrente africa- 

na". Mas quando estudamos este espiritismo, verifica- 

mos ser uma copia do espiritismo branco, com suas ses- 

sdes de doutrina em que se medita Allan Kardec, snas 

sessoes de desenvolvimento em que se preparam os me- 
dians, e suas sessoes de consultas em que os Espiritos 

se incarnam para fornecer os meios de curar os doentes 

e aliviar os infelizes. 0 que ha de africano e apenas a 

maior abundancia de negros na assembleia: em Arara- 

quara, 60 % de negros, 20 % de mulatos; e a invocacao 

aos protetores Pai Jacob e Pai Joao, "dois personagens 

do tempo da escravidao, mas que nao vieram ao Bra- 

sil" (1). Em Taquaritinga existem duas linhas, branca 

cabocia e negra cabocla; mas apesar do titulo, os espiri- 

tos de negros agem nas duas, por exemplo, na primeira 

Pai Joaquim e na segunda negros muito ruins, vingati- 

vos, perversos. Contudo, encontramos nessa "corrente 

Indiana" uma primeira depreciacao do negro, nao so- 

mente na linha negra mas tambem na branca, pois a ca- 

racleristica dos espiritos negros que penetram nos apa~ 

relhos e menos de serem bons que de serem alegres: 

gostam de pregar pecas, de brincar, e o presidente e 

obrigado a chama-los a ordem, a todo o memento (2); 

eles representam nessas cerimonias tristes o elemento 

carnavalesco, o momento de comicidade. 

Nesta zona, mais do que em qualquer outra, o imi- 

grante penetrou na supersticao popular. A maioria dos 

curandeiros e formada de italianos, sirios, Portugueses 

e espanhois, e as vezes encontra-se mesmo um japoncs, 

benzendo e dando remedies vegetais. A magia domi- 

nante e a magia simpatica, e o emprego das ervas, sem 

recorrer-se aos espiritos ou as rezas fortes. Mas o negro, 

se bem que raro, estava destinado, justamente por cau- 

sa da cor que o distingue da grande massa da comuni- 

dade, a surgir como um ser um pouco excepcional, mu- 

nido por nascimento de poderes superiores; e devia, as- 

sim, desempenhar um papel nesse conjunto magico-re- 

(1) Informa^oes colhidas em Araraquara por Creraldo Bran- 
dao. 

(2) Informa^oes colhidas por Oswaldo Elias Xidieh. 
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ligioso. Eis ties observacoes recolhldas em Tuquaritiii- 

ga (I). 

Obs. 1 — Hilario dos Santos. 70 anos. Preto. Veio 

de Sao Carlos lia miiitos anos. Catolico, pertence a varias 

congregacdes. Ha 10 anos tornou-se espirita e iniciou 

vida de benzedor. Faz passes acompanhados de oragoes 

catolicas. Introduz termos novos nas velhas ora^oes e 

sen principal Irabalho e o grandc benzimento que cos- 

tuma faz'er contra quebranto, man olhado, encostos e 

dor de cabeca. O paciente fica sentado a sua frente. Hi- 

lario benze-se com am crucifixo e com am ramo de ar- 

ruda, isso para ficar neutro aos males que vai retirar 

do doente. Em seguida inicia o trabalho cruzando tres 

vezes o crucifixo sobre a cabeca do paciente, e outras 

tantas vezes sobre os ombros, os bracos, as costas, o 

ventre, as pernas e os pes, dizendo: "Em nome do Padre, 

com dois eu ponho, com tres eu tiro, se for espirito, 

doenca, mal do miolo, mal do sangue, mal da urina, 

mal da barriga, eu tiro. Em nome do Filho, com dois eu 

ponho, com tres eu tiro, se for espirito, encosto, eu tiro. 

Em nome do Espirito Santo, se for quebranto, eu cork) 

e tiro. Amen, que ele vai e nao vem". Apos o benzimen- 

to, ele poe as maos na cabeca do doente, faz passes 

acompanhados da oracao: "Padre Nosso, eu ia num ca- 

minho, que estas no ceu; encontrei tres prof etas; santi- 

ficado s'eja o vosso nome; eles perguntaram onde vai 

Hilario? assim na terra como no ceu; vou curar um fi- 

lho de Adao, respond!. E com a forca do Padre e do 

Filho e do Espirito Santo eu euro este filho de Adao". 

Obs. 2 — Dr. Raiz. 30 anos. Mulato. Cura todas as 

molestias com raizes, dai o sen apelido popular. Diz ele 

ter sonhado que podia curar, usando plantas. Nao dis- 

pensa inteiramenle certos recursos fetichistas: colares 

de caroco de manga, de capim para certos exorcismos 

acompanhados de preces comuns catolicas. Esses cola- 

<1) Observacoes de Oswaldo Eiias Xidieh. 
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res de caroco de manga sao comuns entre os negros 

baianos tal como registra Arthur Ramos (1). 

Obs. 3 — Depots dos tercos rezados os negros se di- 

rigem ao mato e ai formam um circulo em torno da fo- 

gueira que acenderam com ramos de arvores; dansam 

em volt a duma joven inteiramente nua. Impossivel sa- 

ber o sentido desta cerimonia. Resistencia dos partici- 

pantes as interrogacoes. 

fiste ultimo fato, que nos faz lembrar pela fogueira 

e pela roda (2) as cerimonias da "floresta" dos macum- 

beiros do literal, mo&tra que, nas zonas novas, 

depois dum primeiro periodo de luta contra a natureza, 

de desbastamento e de construcao duma nova civiliza- 

cao, um novo equilibrio se estabelece o qual permite 

uma abertura a formas mais complicadas e mais orga- 

nicas da magia popular. 

Macumba e Criminalidade (3) 

E* necessario fazer, de inicio, um certo numero de 

distin^oes. Pode haver casos de criminalidade no inte- 

rior de um meio macumbeiro sem que por isso o crime 

seja imputavel a macumba. E' o caso de Paulina Borba, 

que ao ver seu filho brigando com um outro menino, 

Bemvindo, por causa de um balao e receber deste ultimo 

um soco, da em Bemvindo uma porretada que o prostra 

sem sentidos, vibrando-lhe, em seguida, uma facada na 

cabeca. Paulina Borba e macumbeira mas o crime nao 

passa dum crime comum. Tudo o que se pode admitir e 

que o uso da magia negra intensifica as paixoes, per- 

(1) A. Ramos: "0 negro brasileiro", p. 38. 

(2) Seria interessante estudar um pouco mais de perto o rito 
da fogueira. Se bem. que possa ter originariamente uma 
fungao magica — o fogo afugenta os espiritos maus — 
o fato de o encontrarmos sempre como o primeiro mo- 
mento das festas profanas, batuques, desafios, etc., prova 
ser uma sobrevivencia da vida de senzala. 

(3) Comparar este paragrafo com Goncalves Fernandes: "0 
sincretismo religioso no Brasil", Curitiba, 1941, p. 
121-7. 



98 

turba o sistema nervoso e torna, assim, o individuo mais 

permeavel aos instintos sanguinarios (1). 

Um s'egundo caso e aquele em que o crime, ainda 

aqui um crime comum, se colore de um matiz de ma- 

cumba, A macumba serve o crime, nao o cria. Augusta 

Raymundo de Oliveira e chefe de uma macumba "de 

responsabilidade" onde s,e veste de diabo para celebrar 

os oficios; vivera onze anos amasiado com Maria Rosa 

de Oliveira; mas um belo dia traz para casa uma outra 

mulher, Anna Rosa, e Maria abandona o casebre, levan- 

do no ventre um filho do amante. Ela volta, contudo, 

para provocar o aborto, e o faz segundo os ritos ma- 

cumbeiros. Uma vez cometido o gesto, denuncia o anli- 

go amante (2). 

Um terceiro caso e quando a macumba produz a 

morte involuntariamente. Um casal de pretos sexagena- 

rios, sabendo qu'e o arsenico e um excelente fortifican- 

te, cos turn a mistura-lo a raizes trituradas, adicionando-o 

a agua benta. Mas a dose um dia e forte demais e o pa- 

ciente sucumbe (3). 

Um quarto caso, que nos aproxima bastante de nos- 

so assunto, e o da reacao contra a macumba. 0 macum- 

beiro e temido, e um ser assustador que conhece segre- 

dos portadores da morte. Portanto, como impedir que 

ele nos faga mal? E' compreensivel que, nas almas sim- 

ples, o sentimento da legitima defesa possa chegar ate 

ao assassinato preventive: "Antonio Jose Cambuhi, de 

30 anos, casado, lavrador e Antonio Ignacio Camargo, 

de 50 anos, casado na localidade de Canna do Reino, 

municipio de Tanaby... contaram que o motivo pelo 

qual praticaram o crime foi devido a breve discussao 

em torno das actividades de macumbeiro de Firmino 

Ignacio. Este, para se defender, ameacou aquelles e 

elles reagiram" (4) 

(1) "A macumbeira matou o menino", "Diario da Noite", 21- 
6-1941. 

(2) "0 homem que se vestia de diabo", "Diario da Noite", 
22-2-1941. 

(3) "Os macumbeiros envenenaram o sitiante", "O Dia'V 
20-7-1943. 

(4) "Diario da Noite", 23-2-1941. 
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E' evidente que todos esses casos devem ser elimi- 

nados da criminalidade magica* A macumba conduz 

ao crime so quando produz a loucura mistica e esta lou- 

cura se perfaz no sangue. Citemos alguns exemplos 

para ilustrar nosso pensamento. 

l.OJ caso — Antonio Thereza Nogueira, 25 anos» 

pardo, une-se, em 1935 a Francisca Thereza Lopes» pre- 

ta, diretora de um centro de baixo-espiritismo no Bos- 

que da Saude, sendo iniciado por ela nos segredos da 

macumba. Mas logo o aluno mostra-se superior a pro- 

fessora no novo Centro Pai Joviano. Francisca nao 

aceita essa ascensao e reage contra tal influencia recu- 

sando seguir os conselhos do amigo. Dai o crime; a 11 

de Setembro de 1940, depois de uma sessao em que os 

^mensageiros" afirmam que nada esta dando certo por 

causa de Francisca, Antonio mata-a a cacetadas, du- 

rante o sono (1). 

2.° caso — Jose de Souza Medeiros, desemprega- 

do, de Santos, nao consegue encontrar trabalho; sua 

mae o conduz a uma macumba e o medium d'eclara 

que ele estava de encosto. Receitam-lhe banhos de 

descargo. A partir desse momento pensam'entos ne- 

gros circulam em seu cerebro e os espiritos maus que o 

assaltam levam-no a uma tentativa de morte de um 

chauffeur. Toma em seguida o banho recomendado e, 

no dia seguinte, encontra emprego (2). 

3.° caso — Em Itapeva, Vicencia da Silva M'elo se 

achava rezando numa capelinha quando Deus e a Vir- 

gem Maria Ihe permitiram que matasse a octogenaria 

Tomazia Leite, considerada como "serpente". Quan- 

do, depois do crime, chegam para prende-la, encon- 

tram-na nua, com uma bandeira do Divino Espirito 

Santo na mao. Recebera tambem ordem de matar um 

de sens 8 filhos, o qual havia fugido a tempo (3). 

(1) "Diario da Noite", 12-9-1940. 
(2) "Maus espiritos impulsionaram o criminoso", "Diario da 

Noite", 9-3-1942. 
(3) "Diario da Noite,^ 6-12-1941. 
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4. caso Lm mulato, celibatario, de Iguape, co- 

mete um crime. Enquanto andava "o diabo entrou no 

sen corpo. Nao compreende o ato que cometeu (1). 

5.° caso Joao Martins, curandeiro, preto, de Mi- 

v^m se ^xar em Buri onde cria uma sessao espi- 
nta. Entre sens adeptos encontra-se um tal Manuel 

Brandmo. Pouco a pouco este ultimo se persuade de 

que e Jesus. Dedica-se a verdadeiras atividades ma- 

cumbeiras, como colocar na barriga de uma cabra um 

revolver e uma faca, despacho contra Hitler. A 25 de 

Julho decide curar seu pai duma molestia que acre- 

dita ser de origem satanica. Atira-o fora do leito, ma- 

Iha-o contra o chao para "forgar o diabo a sair",' ma- 

ta-o. Em seguida a morte, a familia resolve fazer uma 

procissao: 9 pessoas, em fila indiana, se dirigem as 

margens do rio Apiai, com Brandino a frente, entoando 

canticos incompreensiveis. Na beira do rio Brandino 

obriga as 9 pessoas a se d'espirem e a se atirarem na- 
gua para se "purificarem'. Resultado: o afogamento de 

6 pessoas, entre as quais sua mulher, 3 filhos pequenos, 

uma mocinha de 20 anos e uma velha. A policia en- 

contra Arthur, da mesma familia, com as maos cheias 

de sulcos e de pus, por Brandino ter querido ai mar- 

car, a faca, suas iniciais, M.B. Um visinho fora obri- 

gado a comer velas e deixar-se queimar (2). 

6.° caso — Joaquim Pedro, preto, de Avare, fi- 

xa-se no municipio de Buri, em Guarei, onde cria uma 

sessao espirita, fazendo-se passar por Sao Joaquim. Fa- 

zia casamentos ordenados por Deus, por intermedio 

dos espiritos, sendo "obrigado, bem contra a sua von- 

tade" a receber em sua companhia, dias atras, uma lin- 

da cabocla, que viria substituir a sua esposa "que ele 

abandonou" a mandado dos espiritos. Ora, a policia 

e ayisada que na Quinta Feira Santa, a mandado de um 

espirito, iria ser sacrificado um menino de 4 anos, alei- 

jadinho de um pe, que seria "cumido" na Sexta Feira 

(1) Prontuario n. 3839, 1933. 

(2) "Gazeta ', de Sao Paulo, 30-7-1940 — "Diario da Noite" 
2-$-1940. 
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da Paixao, em holocausto a Deus, com o pl'eno consen- 

timento de sua mae. A policia so pode impedir o cri- 

me assaltando a casa dos "fanaticos" e depois dum 

combate sangrento. O inquerito socioldgico efetuado 

por E. W. e R. B. da uma visao surpreendente do meio, 

analfabeto e pela distancia privado dos socorros da re- 

ligiao, onde os habitantes nao vao nunca, por assim di- 

zer, a cidade e onde, apezar dos acontecimentos, todo 

o mundo continua a crer nos poderes milagrosos de 

curandeiro de Joaquim Pedro (1). 

Resulta desses documentos que a macumba, o es- 

piritismo e a supersticao catolica, agem da mesma ma- 

neira sobre os espiritos d'esiquilibrados levando-os ao 

crime, "sob a ordem" de Deus, dos espiritos ou do Dia- 

bo. E' verdade que o estudo dos delirios mostra que, 

na realidade, a ordem dos espiritos nao passa dum im- 

pulse do inconciente, que assim exterioriza os comple- 

xes sob uma forma mistica: luta do homem contra a 

mulher na direcao da macumba, desaparecimento do 

filho estropiado que e um peso e um remorso para a 

mae, troca de mulheres, etc.. A criminalidade se re- 

duz a loucura religiosa, mas a religiao apenas fornece 

as repres'entacoes coletivas em torno das quais se con- 

cretizam os desejos recalcados. 

A macumba ou a supersticao limitam-se, pois, a 

demolir o fragil edificio da razao, a desprender os ins- 

tintos primarios e preparar, desse modo, a atividade 

criminosa; a despertar os instintos sanguinarios e tam- 

bem os instintos lubricos. Alias, frequentemente uma 

franja de sexualidade envolve essas pocas ensanguen- 

tadas de que acabamos de falar. O macumb'eiro tam- 

bem pode aproveitar de sen poder, de sen prestigio para 

dominar a mulher. Eis dois casos tipicos: 

1.° caso — O macumbeiro Joao Candidof bran- 

co, costumava desviar senhoras casadas que o procu- 

ravam. Exercendo uma ascensao sobre essas pobres 

senhoras, impunha ate sacrificios morais, seduzindo- 

as, afirmando ser isso a mandado dos "protetores" 

para que o "servico" fosse bem feito e completo (2). 

(1) R.B, e E.W. "Os fanaticos de Guarei", "Sociologia 1940. 
II, 2. 

(2) "De pai de santo a perigoso Dom Juan", "A Noite", 
26-7-1943. 
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2.° caso — Brasileiro, 48 anos, pre to, residente em 

Casa Verde, condenado cinco vezes como feiticeiro e uma 

vez por defloramento (de 1921 a 1934). O feiticeiro 

obriga sua amasia a deitar-se com ele no mesmo leito 

com mais duas ou tres mulheres. Bate-lhe 'e deixa-a 

a passar fome. Da remedies para abortar. Mariani- 

nha foi deflorada pelo preto ao qual sua mae a havia 

entregive para pagar as dividas da casa (1). 

Ensaio de interpretagao 

Resulta desse conjunto d'e fatos a necessidade de 

estabelecer uma distincao entre a macumba e o lugar 

que o homem de cor ocupa no conjunto do complexo 

magico-religioso paulista. Nao ha duvida que o ponto 

de partida e a ligacao entre o negro e o fetichismo, mas 

uma dissociacao — de que iremos procurar as causas 

— se operou pouoo a pouco entre o homem e sua reli- 

giao e atualmente vemos a macumba, e tambem a cor- 

rente africana do baixo-espiritismo, ser obra de bran- 

cos, e mesmo de imigrantes, enquanto o negro aceita o 

curandeirismo do tipo lusitano, a corrente Indiana, o 

catimbo e a magia catolicisada. 

Mas as causas de um e de outro destes dois movi- 

mentos: a difusao da macumba fora de seu grupo de 

origem e a perda (da heranca cultural por parte do ho- 

mem de cor, sao a nosso ver absolutamente as mesmas. 

E foi por isso que, no decorrer deste estudo, apresenta- 

mos fatos de um e de outro. Se, etnograficamente fa- 

lando, trata-s'e de coisas bem diferentes, sob o ponto de 

vista sociologico, nos encontramos em face de uma mes- 

ma e unica realidade. 

Ja dissemos que a popula^ao escrava de Sao Paulo 

era composta na sua maioria de bantus, de negros, por- 

tanto, sem mitologia desenvolvida e sem organizacao 

eclesiastica suficientemiente organica. Quando a su- 

pressao do trafico negreiro levou a apelar para a imi- 

gracao do norte, poderia ter havido uma introducao 

(1) Prontuario n. 703. 
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de el'ementos sudaneses que, mesmo em minoria, pode- 

ria ter imposto suas crencas e seus tipos de culto. fts- 

-tes elementos, contudo, se dissolveram no conjunto da 

populacao de cor; a maioria ja devia estar cristiani- 

zada ha muito tempo, e, s'egundo parece, a macumba ja 

estava formada quando chegaram. E' por esta razao 

-que encontramos tao poucas referencias a religiao nago 

aqui, excetuados Exu e Xango; e mesmo estas duas di- 

vindades talves nao pass'em de uma influencia poste- 

rior da macumba carioca... 

Mas que era a macumba primitiva? Seria pos- 
sivel reconstitui-la? Que comporta de propriamente 

africano? Penso que, para se compreender bem est'e 

tipo de religiao, e preciso partir da ideia de que os es- 

piritos e as almas dos mortos, adorados ou temidos pe- 

los bantus, estavam ligados as organizac5es tribais e a 

reparticao geografica sobre o solo africano. Os espi- 

ritos eram espiritos dos matos, das capoeiras, das mon- 

tanhas, dos rios; mas, de tal ou tal montanha, de deter- 

minados rios; portanto, nao era possivel transporta-los 

consigo, pois teria sido preciso transportar o proprio 

solo natal. No Brasii, a adoracao so poderia ser uma 

forma 'especial de banzo, a nostalgia do paiz perdido; 

e, com efeito, encontramos na macumba carioca a ideia 

de uma arvore cujas raizes vao do Brasii a Africa e que 

e a concretizacao mitica dessa nostalgia. As almas dos 

mortos, por sua vez, eram tomadas ao conjunto da or- 

ganizacao tribal, as reincarna^oes se processando s'e- 
gundo as regras de parentesco, o culto dos mortos se 

confundindo sempre com o culto clanico e a estrutura 

das familias. Rompendo a tribu, desorganizando as 

etnias, dispersando os escravos da mesma procedencia, 

atraves vastas extensoes de terra, a escravidao tornava 

impossivel a conservacao das bases sociais do* manis- 

mo. Provam-no os suicidios dos bantus na epoca co- 

lonial, afim de que seus espiritos fossem se reincarnar 

na Africa (1). Nao e isso um testemunho de que o 

exilado nao adquirira, no Brasii, uma nova forma de 

solidariedade com os seus companheiros de miseria, 

considerando-s'e ainda ligado a antiga solidariedade 
tribal? Apezar da distancia, continuava a fazer parte 

(1) A. d'Assier: "Le Bresil contemporaia", p. 26-8. 
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do seu grupo tradicional. A historia vencia a geogra- 

Fia. 

Assim sendo, o negro como que trazia para ca 

apenas uma estrutura mental, uma psicologia mistica^ 

mais do que ritos e um corpo de doutrina. Ora, as in- 

fluencias indigenas, com mistura de catolicismo, domi- 

navam as r'egioes do sertao. Os espiritos dos caboclos 

estavam ligados a terra americana. Nao poderiam 

substituir os espiritos africanos? Lembro-me de um 

preto que me dizia adorar os espiritos dos caboclos por- 

que eram os do Brasil, e e precise homenagear os ha- 

bitantes do lugar em que se vive. Basta comparar a 
macumba paulista, na medida em que existe como for- 

ma organizada, l.o) com o candomble, de um lado, e 

de outro com o catimbo, (1) e 2.o) o catimbo com os 

cultos dos indios chamados civilizados, (2) para per- 

ceber-se que a macumba contem mais elementos indios 

que propriam'ente africanos; o negro amoldava a sua 

busca de transe, o seu desejo de possessao, no quadro 

dos cultos indigenas. Talves fosse preciso ajuntar a 

esta razao de ordem sociologica uma outra d'e ordem 

psicologica: enquanto o negro era desprezado, o cabo- 

clo e o indio eram superestimados. Aceitar suas ma- 

neiras de agir era elevar-s'e na escala social. Nao vi- 

mos, a jnando dos espiritos, quer dizer do inconciente, 

um feiticeiro expulsar sua mulher preta para amasiar- 

se com uma cabocla? Agindo assim, nao so se elevava 

como tambem se desforrava. As observacoes dos via- 

jantes de antanho deixam transparecer claramente 
que, sempre que se uniu ao indio, o negro aceitou as 

suas formas ifeligiosas, tornando-se porem o grande pa- 

ge (3). 

(1) Sobre o candomble ver. N. Rodrigues, A. Ramos, E. Gar- 
neiro, etc. (Cf. G. Fernand-es para o Xango). Sobre o 
catimbo ver Gon^alves Fernandes: "O Folkore magico do 
Nordeste" e Luiz da Camara Cascudo, Novos Estudos afro- 
brasileiros" p. 77-131. 

(2) Por exemplo, em Carlos Estevao de Oliveira. "O ossua^ 
rio da "Grutta" do Padre", Revista do Instituto Archeofo- 
logico Historico e Geografico Pernambucano, XXXVIII, 
p. 157. 

(3) A. d'Assier o.c., p. 80, Saint Hillaire: "Voyage das les 
provinces de Rio de Janeiro e de Minas Gerais", I, p. 
413; idem, I, p. 424. Cf. Roquette Pinto: "Rondonia'V 
p. 31-45, etc.. 
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Isto nao quer dizer que a Africa esteja totalmenle 

ausente da macumba paulista, embora esta seja mais 

indigena do que a carioca. Porem, os espiritos afri^ 

canos perderam seus nomes de origem e foram rebati- 

zados; tornaram-se Pai Joao, Pai Jacob, etc.. Sem du- 

vida o espiritismo admite que estes espiritos sejam de 

antigos escravos; encontramos todavia em Araraquara 

a sobrevivencia da ideia, que no nosso modo de ver deve 

ter sido a primitiva, de que estes espiritos sao africa- 

nos. Mais fortemente do que a mitologia animista, se 

me for permitido usar a expressao, manteve-se o des- 

pacho feito de galinha e o culto das pedras. Este pe- 

netra mesmo nos novos cultos negros que se formam, 

como no de Joao de Gamargo. 

Essas formas religiosas foram perseguidas mais 

cedo em Sao Paulo do que nas zonas menos povoadas 

do s'ertao nordestino. O aumento rapido da popula- 

gao, a marcha para o oeste, o crescimento das cidades, 

acarretou uma reacao da populacao branca. A perse- 

guicao tern um efeito duplo: desagregador e constru- 

tiro. Desagregador, porque impede a formacao de 

tradicoes solidas, tornando o culto mais fluido, mais 

mutavel, afim de despistar a acao policial. Gonstru- 

tivo, porque faz a religiao evoluir para a magia, arras- 

tando-a para o segredo e desencadeando os instintos 

mais torvos da personalidade. Enquanto o candomble 

da Bahia e meio de equilibrio psico-social para uma par- 

te da populacao, a perseguicao do xango so serviu para 

desenvolver as formas mais perigosas do espiritismo e 

dar mais esplendor ao estranho catimbo. 

Todavia a acao policial pode apenas precipitar o 

movimento ja comecado. Em suma, e possivel distin- 

guir dois tipos tanto de negros quanto de religioes; o 

negro urbano e o negro rural, a macumba urbana e as 

magias rurais. Ja no fim do periodo escravagista au- 

mentava sem cessar o num'ero dos pretos livres que iam 

viver nas cidades; a lei aurea precipitou o exodo dos 

pretos para as cidades pequenas e» em seguida, destas 

para as grandes capitais. No entanto, muitos homens 

de cor ficaram nos campos cultivando uma nesguinha 

de terra, sonhando e cantando. Geralmente nao eram 
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nem os mais habeis, nem os mais ambiciosos, agindo 

contra eles uma sele^ao as avessas. Nao e de espantar 

que o negro rural, vivendo em zonas afastadas, nao ten- 

do tradigao e so podendo receber um ensino que o es- 

quecinvento la adelgagando sempre, deixando-se an- 

tes invadir pelas influencias provenientes do meio que 

reagindo contra elas — apresente um complexo ma- 

gico-religioso cada vez mais pobre, reduzido a sirapa- 
tias elementares, chas de ervas, e algumas reminicen- 

cias elementares dos avos. 

Quanto a cidade, sabemos que se opoe ao campo 
como a razao se opoe a magia: "Talvez seja o homem 

moderno um animal mais racional que seu antepas- 

sado primitivo, por viver na cidade onde quasi todos 

os valores de vida foram reduzidos a unidades mensu- 

raveis, a objetos de troca e venda", escreve R. E. Park. 

Nos grandes centros urbanos ate os povos menos inte- 

lectuais sao levados a pensar em termos mecanicistas 

e deterministas" (1). E geralmente — a lei e exata 

— a velha cidade e crista, enquanto os camponeses per- 

manecem pagaos. Na Europa a feiticaria se mantem 

nas montanhas e nos campos distantes. No entanto, 

existe uma magia urbana. Nao me refiro a esta magia 

superficial, devida ao consumo anual que a cidade faz 

de novas levas de mao de obra camponesa, em conse- 

quencia da industrializacao crescente, a qual se junta 

a dirmnuicao da natalidade urbana em relacao a na- 

talidade rural, o que faz com que o operario continue, 

durante toda uma geracao, a perpetuar nas ruas super- 

povoadas uma mientalidade camponesa. Lembro-me 

aqui desta magia ao mesmo tempo requintada e malsa, 

na qual tern livre curso algumas das tendencias mais 

imorais do bomem e, as vezes mesmo a sua loucura, o 

gosto pelo misterio e a vontade de adquirir poderes 

misteriosos, o desejo de sacrilegio, o erotismo e o sa- 
dismo: missas negras, orgias rituais, alquimias e rosa- 

crucismo. Quanto mais racionalizante for a cidade 

mais deixara nas almas um vasio a preencber, uma in- 

satisfacao profunda que ira desendentar-se em aguas 

mais turvas se as coinportas das fontes claras estiverem 

fechadas. 

<1) Park and Burgess: "The city *, p. 130. 
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O proprio exemplo da Europa demonstra qire exis- 

te uma magia urbana. Por conseguinte, estamos auto- 

rlzados a pesquizar fenomenos analogos no Brasil. 

Aqui, porem, ha mais alguma coisa. E' que as re- 

ligioes africanas sao geralmente mais puras nas gran- 

des cidades que nas pequenas, mais puras nas peque- 

nas cidades que no campo. Para elas, a lei de Park 

nao e valida: e precise inverte-la. Pois, como Gilber- 

to Freire mostrou em "Sobrados e mucambos", na ori- 

gem a cidade e apenas o prolongamento do campo, e 

as formas magico-religiosas rurais, quer lusitanas, quer 

africanas, se introduzem, assim, nas ruas calcadas das 

capitais e dos portos. Em segundo lugar, a medida que 

adquirem liberdade, os pretos vao, sem cessar, acumu- 

lar-se nos grandes centres, onde se separam ecologica- 

mente dos brancos, prolongando a oposicao casa gran- 

de-e-senzala pela oposicao sobrados-e-mucambos ou 

corticos. Assim, enquanto no campo a densidade ne- 

gra se rarefaz, e a populacao se separa em pequenos 

micleos disperses, incapazes de resistencia e sem pos- 

sibilidade de manter uma tradicao viva, na cidadte, 

pelo contrario, os homens de cor form am grupos com- 

pactos e unidos, o candomble e a macumba podendo 

tornar-se centro de ligacao, de solidariedade, de comu- 

nhao e, tambem, de manutencao dos valores africanos. 

Acresce, alem disso, que em geral as grandes cidades 

sao litoraneas, existindo entre o Brasil e a Africa um 

contacto permanente que impede a degenerescencia to- 

tal dos cultos negros e os renova por intercambios com 

o fetichismo de alem-Aflantico (1). 

Isto, porem, acontecia sobretudo no nordeste. As 

cidades do sul eram mais distantes da Africa e, sobre- 

tudo, o seu crescimento foi mais rapido, sendo o ne- 

gro submergido pelo branco. Nao devemos, sem duvi- 

da, superestimar demasiadamente o fator demografi- 

co. Em sociologia, nunca existe explicacao unilateral, 

causa-efeito, sendo o efeito o ponto de encontro de va- 

ries fatores concorrentes: a etnia, a porcentagem de 

brancos e de pretos, a presenga ou a ausencia de perse- 

guigoes policiais, etc., como prova o exemplo de Por- 

(1) Pierson: "Negroes in Brasil", Chicago, 1942, p. 237-274. 
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to Alegre (1). Mas o fator demografico tern, contu- 

do, uma importancia consideravel e a manuten^ao 

dos cultos de pretos e geralmente fungao da importan- 

cia do homem de cor no conjunto da populagao. Em 

Sao Paulo, devido ao seu numero e a condensagao em 

ilhotas ecologicas, o preto nao teve as bases materials 

sobre as quais a macumba poderia ter-se organizado 

mais triunfalmente. Sobretudo, os brancos eram es- 

trangeiros ou filhos de estrangeiros que teriam as suas 

supersticoes pr6priasv pois que geralmente provinham 

de zonas rurais; mas como o movimento d'e imigracao 

se processava sem cessar, era impossivel estabelecer 

um equilibrio duravel como aconteceu para as cidades 

mais calmas do nordeste. A macumba cedia pouco a 
pouco ante este conjunto de causas perturbadoras, des- 

fazendo-se, agonizando. 

O homem de cor sentiu, pois, necessidade de pro- 

curar-lhe um substitute e este foi o espiritismo. Com 

efeito, o espiritismo permitia, sociologicamente falan- 

do, uma revalorizacao dos espiritos que as causas an- 

teriores haviam desnivelado. A aceitacao da superio- 

ridade do branco, a ideia de que a ascensao social so 

poderia efetuar-se pela entrada no mundo dos valores 

arianos, a imposicao do culto catolico, tudo fazia com 

que a crenca nos espiritos se atenuasse; sem, contudo, 

desaparecer totalmente, pois a macumba, mais cole- 

tiva, o fetichismo magico mais individualista, manti- 

nham o essencial. O espiritismo permitia uma revalori- 

zacao desses espiritos, necessaria, de vez que a divisao 

em classes pela formacao de uma industria capitalista 

reclamava uma especie de conciencia de classe jjor par- 

te dos explorados. Era preciso, portanto, resolver um 

problema duplo: achar uma solidariedade religiosa 

que refletisse os interesses economicos e, alem disso, 

penetrar no mundo dos brancos. Era preciso encontrar 

uma solugao que, ao mesmo tempo, separasse e apro- 

ximasse. O espiritismo era essa solucao porque, da- 

diva dos brancos, permitia as almas dos antepassados 

ordenarem-se numa hierarquia sagrada que igualava 

os espiritos dos pretos aos dos brancos. 

(1) Herskovits: "The Southernmonst Ouposts of New World 
Africanisms "Amer. Anthrop", 1943. 
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Mas, enquanto o homem de cor passava desta ma- 

neira da macumba ao baixo espiritismo, a macumba, 

por sua vez, passava do preto ao branco. So que, pe- 

netrando irela, o branco iria desnatura-la, introduzir os 

elementos eroticos e sadicos de que falavamos a propo- 

sito da Europa. Ja encontramos vestigios disso nos 

poemas de Gregorio de Mattos, quanto ao candomble, e 

de Mello Morais Filho, quanto a macumba (1). As per- 

s'eguicoes da policia, obrigando ao segredo e ao odio, 

tornavam as ultimas macumbas ainda mais sedutoras 

para os brancos. E' certo que nelas a autoridade per- 

tencia sempre ao preto, frequentemente a mulher, que 

acrescentava uma nota magica ainda mais temivel — 

o que era uma beta desforra do homem de cor. Mas 

o consumidor continuava sendo sempre, e cada vez 

mais, o homem branco. 

E o branco imigrante, como vimos, e marginal 

como o preto. O imigrante, a principio e consu- 

midor:- "Em Sao Paulo assist! a uma macumba, a 

convite de senhora conhecida minha, de origem ita- 

liana, ,a qual, com a filha e o filho, frequentavam uma 

casa em Pinheiros, residencia de um chauffeur por so- 

brenome Baroni, italiano abrasileirado cuja filha... 

era ponto do pai de santo", escreve J. Stamato (2). O 

imigrante traz tambem a sua tecnica; ja assinalei o 

papel dos bonecos italianos em Mogi; uma vendedora 

de ervas e de objetos afro-brasileiros na feira da Lapa 

disse-me que estes eram feitos com madeira especial, 

colhida por negros, mas trabalhada por um italiano. O 

imigrante pode finalmente tomar a direcao da macum- 

ba, fazendo-se, alias, auxiliar-se por um individuo de 

cor como ponto. Sem duvida que 'esta mudanca de 

pessoal nao se faz sem conflitos e a seguinte historia 

nos mostra a luta, quasi mitica, ,do africano e do imi- 

grante: 

"Gonhecia um japones, lutador de jiu-jitsu... o 

espertissimo espirita propos ao sudito de Hiroito uma 

luta encenada, em que ele, niponico, lutador experi- 

(1) Gregorio de Mattos: "Obras", IV, Rio, 1930, p. 186-8. 
Mello Morais Filho: "Cartas do Equador" "O candomble'' 

(2) J. Stamato: o.c. Cf. sobre o papel do imigrante na ma- 
cumba carioca: Gon^alves Fernandes: "Sicretismo reli- 
gioso" p. 97 a 107 e p. 118. 
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mentado, deveria ser vencido pelo novato aprendiz, o 

qual era, porem, auxiliado pelo espirito. A luta se rea- 

lizou num dos dias em que se promovia a costumeira 

sessao espiritual e, em poucos minutos, o japones era 

vencido pelo companheiro. Continuou o prelio e o ni- 

ponico vence, ate que no ultimo combate, para gaudio 

da assistencia credula em Pai Jacob, o auxiliado p'elo 

espirito derruba o oriental, aplica-lhe um estrangula- 

mento e o domina. Levanta-se logo o outro, a mao na 

fronte, cambaleando, e diz: "Senti uma tontura, nao 

pude continuar" (1). 

O branco transforma a macumba nao somente in- 

troduzindo nfela uma certa perversidade, como arras- 

tando-a para o lado da 'exploracao da credulidade po- 

pular. Estamos, assim, no oposto do nosso ponto de 

partida. O que era originariamente um centro de co- 

munhao social, preenchendo uma fun^ao util, torna-se 

uma forma de parasitismo. Os jornais estao cheios 

dessas 'extorsoes e desses meios de ludibriar o cliente. 

E' inutil insistir a respeito. 0 velho curandeiro rural, 

ao contrario, trabalha mais para o bem, e o ultimo re- 

siduo da antiga fun^ao benfeitora das religioes afro- 

brasileiras. Na cidade, o curandeiro utiliza os proces- 

ses mais recentes d'e propaganda e de reclame; um de- 

les, em Vila Anastacio, chegava a forrar as paredes do 

seu consultorio com certificados de cura, cartas de 

clientes satisfeitos, exatamente como vira nas vitrinas 

de certos farmaceuticos (2). Enquanto o preto pro- 

curava antes de tudo na religiao ou na magia a ascen- 

^ao social (a melhoria de sua situacao economica sen- 

do a evidencia da sua ascensao na escala social, e nao 

o alvo procurado) o branco procura antes de tudo lu- 

cro e dinheiro. A mentalidade capitalista, caracteri- 

zada pela busca do lucro, substitue a mentalidade pri- 

mitiva, caracterizada pelo miituo auxilio social. Pare- 

mos ilesta ultima metamorfose. 

(1) "Correio Paulistano,,, 26-9-1943. 
(2) "Diario da Noite", 26-2-1943. 
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(1) Belfort de Mattos indica uma provavel influencia afri- 
cana na religiao da Gloria: "Florescente nos bairros po- 
bres de Sao Paulo, Bom Retiro e Casa Verde, e, mostran- 
do, em meio ao seu fetichismo, algo que lembra as pra- 
ticas mecanicas para a produgao do extase, em uso nas 
oonfrarias do norte da Africa. Pensamos ser os primei- 
ros a notar sua existencia". No entanto, um inquerito 
feito neste meio pela minha antiga aluna, professora D. 
Anita Gabral, nao cpnfirmou a hipotese de Belfort de 
Mattos, e porisso nao falamos dela. Parece que a reli- 
giao e de origem italiana, quer diretamente, pois e, se- 
gundo o diacono do Braz, perseguida na Alemanha, na 
Italia e na Russia, quer indiretamente, alraves dos inii- 
grantes italianos da America do Norte, as mensagens 
brasileiras sendo tradupoes da Congregapao Crista Ita- 
liana de Chicago, Illinois, 1928, e os hinos cantados tra- 
dupoes do italiano e do ingles. Certameate, e possivel 
que elementos africanos se misturem a esta religiao, mais 
semelhante a uma seita protestante que a qualquer outra 
coisa. Nao devem contudo ser muito importantes, pois 
os negros sao pouco numerosos nas sessoes (no Braz,. 
dois sobre cerca de quinhentas pessoas); a religiao nao 
tem cerimonias vistosas, imagens, ou amuletos; proibe o 
uso de remedies, mesmo chas, o que vai contra o curan- 
deirismo caro aos negros (existe, no entanto, a unpao 
com oleo bento); o nivel social e mais elevado que no 
baixo espiritismo (em geral operarios de fabrica, que sa- 
bem ler, pois todos devem ler a Biblia e cantar segundo^ 
um hinario). Nao obstante, segundo um outro infor- 
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uittdor, meu antigo aluno, Benedito Sotero Dias, profes- 
sor da Escola Normal de Santa Cruz do Rio Pardo, quan- 
do o homem de cor entra na religiao da Gloria, introduz 
nela o seu temperamento. Informando-me, com efeito, 
duma cerimonia de batismo no rio, de um mulato escuro, 
acrescentava que, ao sair ddgua, o mulato "produziu uma 
nervosa alocu^ao, fortemente excitado, de modo que ao 
sair foi auxiliado pelo Preparador". Uma fotografia in- 
clusa mostrava nitidamente as contragdes faciais do ba- 
tisando. 
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Festa do Divino. A "folia" leva comida 

presos da cadeia. (Fotos: A. R. Muller) 
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FESTA DO DIVINO EM SAO LUIZ DO PARAITINGA 

EM 27 a 29-5-1944 (1) 

Prof a. Lavinia Co$ta VillSla 

Entre o rio Paraitinga, que meandra num arco de 

circulo, e a serra, a cidadezinha de Sao Luiz se estira 

como um taboleiro, trepa no morro e acaba la em cima, 

numa cruz. Na ultima cabana, bem vperto do cruzeiro, 

mora a rainha Tereza. O pano que Ihe cobre a cabe^a 

impede ver o cabelo, decerto branquinho; e o circulo 

azul que Ihe rodeia as pupilas cor de carvao da-lhe ijm 

ar de personagem de lenda. E alem do mais e "adiver- 

tida". E' porisso que "todo mundo gosta de mim". E' a 

rainha do jongo, ou do Congo, ou dos africanos do lu- 

gar — sao suas diversas declaracoes. E p'ra gente nao 

duvidar, tinha que ir com ela la em cima, na cabana, 

onde o vestido branco de seda, presente do delegado, 

prova que tudo e verdade. No ano passado o delegado 

tambem deu "d ponto" no jongo e gostou tanto da rai- 

nha que fez presente do vestido. 

Depois Tereza f'ez questao de mostrar os dois ora- 

torios, com as "devogoes" dela e da filha. Todo dia de 

manha, conta a rainha, "eu joeio e digo: Minha Nossa 

Senhora, meu Sao Benedito (etc.) faca o povo se bom 

pr'a mim e da bastante ismola". E o povo da. No quin- 

tal, um grande pe de taioba e a imica planta que avul- 

ta, Num arbusto esgalliado, uma enorme caveira de !)oi 

(1) O seguinte estudo foi escrito depois de uma viagerri de 
estudos a Sao Luiz, por D. Lavinia Costa Villela e A.'R. MiH- 
ler, aproveitamos o ensejo para agradecer ao sr. A. R. Mul- 
ler, professor de Antropologia Social da Escola Livre de 
Sociologia e Politica, e que prepara atualmente uma im- 
portante obra sobr^ as festas populares no Estado de Sao 
Paulo, o amavel convite feito a D. Lavinia Costa Villela 
para o acompanhar nessa excursao e igualmente a auto- 
rizagao para publicarmos duas das fotografias que ilus- 
tram este trabalho. 
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"afasta o mau oiado das pranta" que Tereza vai plantar 

um dia. E nao falta o pe de arruda, "p'ra afasta o mau 

oiado da crianga" — pois com Tereza e a filha moram 

uma jovem viuva e o filhinho. Venturosa, a filha qua- 

rentona e papuda, conta com orgulho que tem tres qua- 

lidades de reumatismo, Nao vai a casa da festa, onde 

poderia comer a vontade, porque tem "vexame". A mae 

tira esmola na cidade; ela ^e Generosa (a viuvinha) ti- 
ram esmola na ro^a. Pra que ir a casa da festa? So se 

for p'ra trabalhar. 

Foi tamhem do alto do morro que uma preta velha, 

sia Maria, observou filosoficamente: E' bonito ver Sao 

Luiz aqui do alto, nao e? Bonito num dia assim, com 

tempo bom. Mas quando o rio subiu e a gente via tudo 

la embaixo boiando, dava medo. 

Depois contou: faz muito tempo, eu inda era crian- 

qst, A "folia" do Divino veio aqui e o povo nao queria 

dar esmola porque achava que cada um deve tirar es- 

mola so na terra dele. Entao prenderam os folioes com 

a bandeira do Divino. O contra-mestre da folia falou 

que o rio havia de subir e cobrir a cadeia. E o rio subiu 

mesmo e o povo teve que fugir aqui p'ra cima e teve 

muito prejuizo. O Divino da muitas gracas, mas tam- 

bem ca^tiga quern nao tem devoeao. 

Era justamehte dia de festa do Divino; e a histdria 

sugeria que reside talvez nesse mixto de esperanca de 

obter gracas ^ medo de provocar a ira do Senhor, a base 

da tradicao religiosa da festa. E a sugestao ganbou for- 

9a com outros depoimentos: a filha do festeiro contou 

a mesma historia da enchente, com algumas variantes, 

recomendando que eu ouvisse dona Sinha do Seu Fer- 

reira, que tinba visto o caso e podia confirmar. Por sua 

vez, o ajudante da "folia", Joaquim Belo, contou outro 

fato: no ano passado, um fazendeiro nao quis dar nada 

para a festa. A roca dele nao deu, morreu uma porcao 

de gado, foi um ano ruim. Tambem, este ano ele deu 
garrote, deu milho, deu dinheiro. Com o Divino a gente 

nao brinca. Quern nao da por devoeao, da por medo. E 

a festa, depois de ter sido interrqmpida durante 

anos, recome^ou em 1943, reunindo a colabora^ao de 

todos, nao so os da cidade mas os da roca e dos distritos 

circunvizinhos. "Durante 18 anos nao houve festa", in- 

formou o professor Juvenal, paraitinguense de coracao. 
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pois ali reside desde 1907, "porque o bispo de Taubate 
proibiu. Nao achava justo que o povo comesse a custa 

do festei^o'^ 

Um dos tragos caracteristicos da tradicao e que du- 

rante os festejos — as vezes uma novena — a casa do 

festeiro fica aberta a quantos a procurarem. Quem ali 

chegar come e bebe a vontade. Nesse 27 de maio de 

1944, a "casa da festa'4 era um sobrado proximo ao lar- 

go e alugado especialmente para esse fim. Na sala da 
frente estava instalado o Imperio do Diymo. O altar, 

todo recoberto de vermelho, erguia-se sob um docel de 

filo branco, com enfeites vermelhos, de papel. A coroa 

e o cetro do imperador, encimados pelo simbolo do Di- 

vino — uma pomba em cartolina branca — ali ficavam 

expostos a guarda dos fieis. Fitas vermelhas pendiam 

do altar e eram devotamente beijadas pelos visitantes. 

O dia inteiro entrava e saia gente do Imperio. Mas os 

comodos realmente atulhados eram as cozinhas impro- 

visadas, onde em cada um dos cinco ou seis "fogos" 

taxos enormes cozinhavam "carne afogada", arroz, fei- 

jao, A fumaga enchia esses comodos, sem desanimar a 

lurma de ajudantes, horn ens e mulheres, que ali traba- 

Ihavam picando carne, mexendo os taxos, distribuindo 

racoes. Um deles gritava alegremente — quem mais se 

habilita? — e ia servindo grandes colheradas de feijao. 

Sobre uma mesa, pratos de farinha de mandioca eram 

"limpos" a cada inslante pelos comensais. 

No terreiro, em cercado de emergencia, porcos e 

leitoes, gabnhas, patos, cabritos e ate perus. Na sala de 

baixo, verdadeiro paiol improvisado, o milho se amon- 

toava. Tudo dado. Tudo do poyo, tudo prometido du- 

rante o ano aos "folioes" e pago na ocasiao da festa. 

Cada "folia", islo e, o bando que sai a pedir dadivas 

para a festa, leva um mestre, um contra-mestre, um con- 

tralto, um tiple. Sao os cantores, que se acompanham a 

violino, viola, triangulo e tamborim. Vai um "alferes 

da bandeira", encarregado do arrolamento das promes- 

sas e que distribue listas pelos seus ajudantes, para a 

cobranca oportuna. Vai tambem um carguereiro, levan- 

do as vezes ate seis animais, todos emprestados, em ge- 

ral em cumprimento de algum voto. O ano inteiro os 

folioes correm os arredores. E nos dias da festa nao 

acabam de chegar os portadores de dadivas, carros de 
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bois cheios de milho ou outro mantimento, cargueiros 

carregados de Mc^iacao,^ Tudo e vendido e o produto 

aplicado na festa. 

— "Esbe ano, disse a festeira, calculamos apurar 

uns 28 contos. E yamos gastar pelo nienos 35. Tambem 

so os pobres e que ajudam. 0 ano passado o festeiro era 

rico e recebeu muito diuheiro. Mas nos somos pobres, 

nem feijao deram". Tudo isto ela me "explicou para jus- 

tificar uma recusa. Eu Ihe pedira que desse um pedaco 

de carne a uma mulher do sitio. 0 filho nao podia vir 

e ela gostaria que ele tambem comesse carne. Mas nao 

foi possivel. Dando para um, tinha de dar para todos. 

A imperatriz era equitativa. 

0 programa incluia, alem da distribuicao de comida 

e bebida e de cerimonias religiosas — rezas, missa so- 

lene, procissao — uma serie de comemora^oes popula- 

res. Prometia mocambique, cavalhada, jongo, dansa das 

fitas. O tempo, porem, para os paraitinguenses, e cousa 

de somenos. A gente perguntava: a que boras vai ser a 

dansa das fitas? Resposta: "Acho que as 2 boras; ou 

entao as 4 ou 5". E nesse dia nao houve dansa das fitas. 
uO mestre nao pode avisar as meninas", explicaram. E 

o mesmo com todos os numeros do programa. De re- 

pente, porem, depois de se ter estado boras a cata de 

uma dessas celebracoes, tudo surgia ao mesmo tempo. 

0 mocambique entrava triunfalmente, as 5 e meia da 

tarde, bora 'em que absolutamente nao podia ser foto- 

grafado e quando ja a "folia" se dirigia a cadeia para 

levar comida aos presos; ou entao vinham chamar para 

a dansa das fitas, ao mesmo tempo em que a cavalhada 

se desenrolava para alem da ponte. E gente entrando 'e 

saindo da casa da festa, gente pelas ruas, nos bancos do 

jardim publico, nos degraus da igreja. Gente de andar 

lento, um tanto descoord'enado. Descalca, na maioria. 

Mas se as dansas e representacoes populares eram 

absolutamente independentes do relogio, as "folias" 

para levar comida aos presos se faziam quasi regular- 

mente. Aim050 e janta, em grandes taboleiros, eram le- 

vados, a cabeca de ajudantes de boa vontade, para a 

cadeia, onde tres demenl'es ocupavam os cubiculos. Ao 

voltar, a "folia" reconduzia ao Imperio os estandartes, 

em numero de tres, que figuravam a frente do cortejo. 

Durante o trajeto, o canto, ou melhor, o 1 amen to em 
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cantochao, que o contramestre "puxa" e os outros con- 

tra-cantam, fica absolutamente ininteligivel em 3eu 

texto, Talvez os proprios folioes nao soubessem o que 

cantavam, pois apesar de prometerem dar as palavras 

depois, nunca foram capazes de as dizer. Ao chegar ao 

Imperio, porem, distinguiam-se as quadrinhas: 

O Divino Espirito Santo 

nesta bora aqui chego. 

Ta sarvando com alegria 

nosso honrado imperado. 

O Divino Espirito Santo 

nesta bora tao feliz 

ta sarvando com alegria 

nossa honrada imperatriz. 

No domingo, durante a missa solene, a raultidao 

se comprime na igreja. Os olhos assombrados duma ca- 

bocla de meia idade fitam o microfone, junto ao qual 

o pregador faz um s'ermao primoroso. E ao lado um 

funcionario da estacao radio-emissora de Taubate ten- 

ta falar para os "studios", por um telefone interno. A 

companheira da cabocla explica; ele fala ali e tern 

gente que escuta de longe. 

E tudo oferecia esse contraste entre um pedaco do 

passado que se perpetuava e as ultimas invencoes do 

modernismo. Alto-falante e microfone, diante de gente 

que nao comprecndia o misterio; sermao castico, 

ouvido por uma multidao roceira que nem lentava com- 

preender. Yitrais estilizados, na antiga estriitura duma 

igreja que devera ter sido autenticamente colonial. Pul- 

pito de madeira branca, com decoracoes douradas, St)- 

bre pilar de cimento aberto em rosetas gigantes. E, en- 

costado num corredor, o autentico altar colonial, des- 

pojado do ouro que o guarnecera, enquanto o altar no- 

vo, todo de marmore, "feito em Campinas sob enco- 

menda", fazia o orgulbo dos paroquianos. La fora, em 

frente a igreja, o coreto ,e o jardim a inglesa desafiavam 

os sobrados de sacadas e lambrequins, quasi todos da- 

tados de 1858 e 1870. Aqui e li, uma platibanda havia 

acintosamente desbancado o beiral largo, provando 

"nosso progresso moderno". 
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Ao Evangelho, antes do serniao, foi sorteado o novo 

imperador do Divino, festeiro para o ano de 1945. A 

tarde, ladeados por uma guarda de honra de mocas e 

meninas que os isolavam do povo por um cordao de fi- 

tas vermelhas, o antigo e o novo imperador, segurando 

um a coroa, outro o cetro simbolico, representavam as 

autorldades profanas na procissao. O desfile foi impo- 

nentissimo, realmente impressionante de fervor religio- 

so. A multidao que o acompanhava estava absoluta- 

mente silenciosa, aust'era. Praticamente nao havia es- 

pectadores, a nao ser uma ou outra mamae retida em 

casa pelo nene, um ou outro invalido ou doente. 

E passando em revista todas as caracteristicas da 

festa; colaboragao de cada um; participacao geral; cui- 

dado em fazer que ate mesmo os presos — aqueles que 

a loucura, senao o crime, afastara da comunidade — 

tivessem seu quinhao nas dadivas do Divino, surge a 

impressao de que em Sao Luiz do Paraitinga se pode 
falar duma ordem sagrada, em que a coesao social pro- 

cede e se expressa numa comunidad'e de crenca e de 

comportamento. Mais ainda: nao e apenas religiao, mas 

a religiao catolica, com todos os sincretismos observa- 

dos sempre que se trata da "camada popular". Varios 

pequenos incid'entes falam a favor desta hipotese: o de- 

poimento do delegado, dizendo em conversa que o lugar 

e mais do que pacifico e, quando ha desordem, o padre 

e procurado antes da policia. A cerimonia de instala- 

^ao de J'esus Crucificado no grupo escolar, em presenca 

de todas as pessoas portadoras' de alguma autoridade 

oficial ou social — o delegado, o promotor, os sacerdo- 

tes, as pessoas gradas. E quando um dos sacerdotes dis- 

se que no Brasil "a cruz e o livro sempre andaram jun- 

tds", deu a impressao de que pelo menos em Sao Luiz 

do Paraitinga nao se tratava de figura de retorica. Nao 

so o livro, mas tambem o padrao de comportamento, a 

vida economica, a considera^ao, o prestigio, a simples 

"fuga" a vida de todo dia, se entrelacavam a cruz, se 

tomarmos a cruz como simbolo cristao e, mais especifi- 

camente, catolico. Em palestra com um dos membros 

mais em evidencia da comunidade, que ao seu oficio de 

alfaiate junta as fundoes de juiz de paz e lider social, 

veio a falar-se na macumba. E como alguem dissesse 

tratar-se de uma cerimonia religiosa, ele protestou: 
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"Religiosa nao senhor! a Igreja proibe fazer ou assistir 

macumba!" Para ele, religiao significa catolicismo. 

Outro depoimento, ouvido de varias fontes, conta 

que ha algum tempo missionaries protestantes, chega- 

dos a Sao Luiz numa tentativa para instalar sua igreja, 

foram sumariamente expulsos pelo povo. 

Os propribs divertimentos profanes estavam sub- 

metidos ao programa religioso. Os fogos de artificio, 

anciosamente esperados, so tiveram ordem de ser quei- 

mados depois que as "pr'endas" das barracas foram to- 

das vendidas ou sorteadas. O Snr. Vigarlo pedira que 

esperassem, para nao dispersar a assistencia antes de 

obter o maximo do leilao. 

O proprio jongo, o jongo que levara para um dos 

extremes da cidade toda uma populacao avida de can- 

to, de dansa, de barulho; o jongo que se anima a medi- 

da que a caninha circula e o cafe e distribuido, estava 

ligado ao Imperio e aos imperadores do Divino. Da 

casa da festa foi a pinga, foi o cafe, foram os taxos. E 

a dansa so comecou bem tarde, para nao atrapalhar. 

Quando a procissao terminou, a "folia" levou a sua 

casa o novo imperador. Cabia-lhe agora, durante todo 

um ano, providenciar para que por ocasiao da festa 

houvesse fartura de comida, de bebida, de fuga a rotina 

de todo dia., Seu primeiro ato seria, no dia seguinte, dis- 

tribuir hebidas. Quem fosse a sua casa, beberia a von- 

tade. E os pianos que imediatamente expos fazem pre- 

ver uma festa retumbantfe, que provavelmente muito 

fara por seu prestigio social. O "imperio" nao sofreu 

solucao de continuidade. E todo um campo de ativida- 

des de Sao Luiz do Paraitinga — compreendendo os si- 

tios e os distritos — vai agora durante um ano ficar li- 

gado a pessoa do novo imperador, para no ano que vem 

recomecar um novo ciclo, enquanto a tradigao tiver 

forca para subsistir. 

Durante tres dias pelo menos, a festa do Divino 

atraiu e manteve na cidade centenas de pessoas vindas 

dos arredores. 

Dormia-se na escadaria da igreja, nas cal^adas, em 

qualquer canto da casa da festa. Segunda-feira, as sete 

horas da manha, caminhoes repletos deixavam a cida- 
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de. E la em cima, jio jongo, os "capatazes jongueiros" 

faziam sua despedida, dedicando as iiltimas quadrinhas 

aos que de Sao Paulo tinham ido visita-los e durante 

algumas horas se tinham sentido etivolvidos numa das 

mais intensas situacoes de ucoes3oM que ate entao Ihes 

fora dado constatar. 
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LAVINIA COSTA VILLELA: 

Festa do Divino em Sao Luiz do Parai- 

tinga em 27 a 29-5-1944  113 





QUADRO I - Correspondencia entre deuses africanos e saatos catdUcos do Brasil, Cuba c Haiti (1) 

Divindades Africanas BRASIL CUBA HAITI 

Obatali 
f cMjidiiie de Filos 

Ctendjs e Le 
Oxaid Biblioteca Ce 

Graude Mamho 
BatalA Xango 

Elegbara, Elegua 
Alcgua 

Legba 

Exii 

Ogun 

Ogun Balandjo 

Ogim Ferraille 

Oxum 

lemanjA (Brasil) 
A Sereia (Cuba) 

Maitrcsse Erzulie Erzilie, Erlie I-'reda Daomei 

Saponam 

Oxossi 

Omulii 

Agomme Tonnerre 

Ibeji (Brasil e Cuba) Marassa (Haiti) 

Pai dos Marassa 

Orumbila (Odumbila?) 

Loco 

Babayii Aye 

Ifa 

lansan 

Dambala 

Pai de Dambala 

Pierre d'Ambala 

Loa S. Pedro 

Agwe 

Rci d'Agouesseau 

Daguy Bologuay 

Eoa Christalline 

Adamisil Wcdo 

Loa Kpanyol 

Aizan 

Simbi 

Simbi en 2 Eaux 

Azaka Mede 

Ti Jean Petro 

tla 

al N. S. do Bomfim (Bahia) Sant'Ana e Senhor do 
Bomfim (Rio) 

Sta. Barbara (Bahia) 
S. Miguel Arcanjo (Rio) S. Jcronimo (Bahia) 

0 Diabo 

S. Jeronimo, Sto. Antonio (Bahia) 
S. Jorge (Rio) 

Virgem* Maria 
N. S. das Candeias 

Virgem Maria, N. S. do Ro sario (Bahia) N. S. da Conceigao (Rio) 

O Santo Sacramento (Rio 

S. Jorge (Bahia) S. Sebastiao (Rio) 

S. Bento 

S. Cosme e S. Damiao 

S. Francisco 

Sanlissimo Sacramento 

Sta. Barbara 

Virgcn de las Mercedes  o Santissimo Sacramen- to — Crislo na Cruz 

Sta. Barbara 

Animas benditas del Pur gatorio Anima sola 

S. Pierre 

Virgen de la Caridad de Cobre 

Virgen de la Regla 

S. Alberto, ocasionalmente S. Humberto 

S. Joao Batista 

S. Francisco 

S. Lazare 

Santo Antonio S. Pedro 

S. Jacques Maior S. Jose 

S. Jacques 

A Assuncao N. S. da Grata 

Sta. Virgem, especialmente Sta, Virgem da Nativida- de Sta. Barbara (?) 
Alater Dolorosa 

S. Joao Batista 

S. Cosme e S, Daniiao 

S. Nicolau 

S. Patrick 

Moises 

S. Pedro 

S. Pedro 

S. Expedite 

S. Luiz, rei de Franfa 

S. Jose 

S. Filomcna 

Sant'Ana 

N. S. da Alta Gracia 

Cristo (?) 

S. Andri 

S. Antonio, o Ercmila 

S. Andr6 

S. Antonio, o Ercmila 

(1) Quadro tirado de 
C41-2) c Arthur Ramos: "A 
Ignncc, Nina Rodrigue.s, A. 
Wirkus e T. Taney, e E. 0. 

S. Hcrskovits: "African Gods and Catholic Saints (Amer. Anthrop. 39-4-1937, p. 
ulturacao ncgra no Brasil", pgs. 242-5 e composlo com o auxilio dos livros de E. 

mos para o Brasil, F. Ortiz para Cuba c Hcrskovits, Price-Mars, VV. B. Scabrock, F. 
rsons para Haiti. 





QUADRO 11 Sincretismo segnndo regides do Brasil, Nacoes ou Terreiros 

Orixas 
Gefires-Najros 

Bahia 

Oxali 

Exu 

Ogum 

Omiilii 

Xango 

Yansan 

Ox6ssi 

Orie 

Anambunicu 

Yemani^ 

Oxi'im 

N. S. do Bomfim (l) (2) 
(3) (4) (5) 

Sant'Ana (interior do Es- 
tado) (1) 

O Diabo (1) (2) (3) (4) 
(5) 

S. Antonio (1 (2) (3) (4) 
(5) 

S. Roque (5) 
S. Bento (2) (3) 
S. Lazaro (3) (4) (5) 

Sta. Barbara (1) 
S. .Teronimo (2) (3) 
S. Pedro (5) 

Sta. Barbara (2) (3) 

Arcanjo Miguel (5) 
S. Jorge (1) (2) (3) (4) 

S. Jorge (5) 

Sant'Ana (2) (3) 
N. S. das Candeias (4) 

Yirgcm Maria (I) 
N. S. do RosArio (1) (2) (3) 
N. S. da Piedadc (4) 
N S. da Concci?ao da 

Praia (3) 
X. S. de Lourdcs (15) 

Virgcm Maria (1) 
X S da Conceieao (2) (3) 
X. S. das Candeias (1) (4) 
N. S, de Lourdes (4), csla 

ultima nos terreiros ban- 
tus 

X. S. dos Navegantes (4) 
S. Scbastiao (4) 
S. Caetano (5) 

S, Francisco do Assis (2) 
(3) (4) 

S. Lnnrenco (5) 

S, Bartolomeu CIG) 

S Cosmc e S. Damiao (3) 
(4) 

S. Crispino e S. Crispiniano 
(3) 

O Tempo 

Loco 

Oxunmare 

fbeji 

Osain 

Ob5 

Da da 

Oninmile 

(1) — Nina Rodrigucs (10) — 
(2) — Manoel Querino (11) — 
(3) — A. Ramos . (12) — 
(4) — E. Carneiro (13) — 
(5) — Kockmeyer (14) — 
(G) — Joao do Rio (15) — 
(7) — Vicente Lima (1C) — 
(8) -— Gonpalves Fcrnandes: Terreiro de Maria da (17) _ 

Conceipao (18) _ 
(9) — Goncalves Fernandcs; Terreiro de Eloy 

Alaeroas 

Y •— 

S. Roque (3) 

S. Sebastiao (3) 
S. Bento (3) 

S. Joao (3) 

Maria Madalenn 
(3) 

Rio de Janeiro 

Sta. Barbara 
(17) 

0 Diabo (0) (3) 
S. Antonio (13) 

S. Jorge (fi) (3) 

S. Lazaro (3) 
Santissimo Sa- 

cramento (G) 

S. .Teronimo (2) 
(3) 

S. Miguel Arcan- 
jo (3) 

S. Sebastiao (3) 

N. S. da Concci- 
eao (2) 

N. S. das Dores 
(3) 

Recife 

N. S. do Bom- 
fim (7) 

Pai Fterno (8) 
Sant'Ana CO) 

n Diabo (8) (7) 
S. Bartolomeu 

(10) 

S. Jorge (7) (9) 
S. Paulo (8) 
S. Joao (10) 

S. Sebastiao (8) 

S. Joao Batista 
(7) 

S. Antonio (9) 
S. .Teronimo (14) 

Sta. Barbara 
(7) (8) 

S. Jorge (8) 

S. Miguel (9) 
S Expedilo (7) 

Sant'Ana (10) 
N S. das Can- 

deias 
N. S. da Boa 

Morle (7) 
Sta Barbara (9) 

N. S, das Dores 
(8) 

N. S. da Concei- 
gao (9) (8) 

N S do Rosario 

Maria Madale- 
lena (10) 

X. S. dos prazc- 
rcs (8) 

N. S do Car- 
mo (13) 

S. Cosme c S 
Damiao (9) 

S Cosme e S. 
Damiao (8) 

X S dos Pra- 
zeres (8) 

Porto-Alecre 

O Divino Espiri- 
to Santo (11) 
(12) 

S. Antonio (12) 
S. Pedro (12) 

S. Jorge (11) 
(12) 

N. S. do Bomfim 
(12) 

S. Jeronimo (11) 
S. Miguel Arcan- 

jo (12) 

Santa Barbara 
(12) 

S. Miguel e Al- 
mas (12) 

S. Onofre (12) 
S. Sebastiao 

(11) 

N. S. dos Nave- 
gantes (12) 

N. S. do Rosario 
(121 

N. S. da Concei- 
cao (11) 

N. S. da Con- 
ceipao (12) 

S. Cosme e S. 
Damiao (It) 
(12) 

S. Manoel 

Sta. Catarina 
(12) 

S. Joao (12) 

S. Jos£ 

Terreiro S, Jorge 
Leopoldo Betbiol 
Herskovits 
Recife: Terreiro de Mestre Apolinfirio 
Recife: Terreiro de .Toana 
Bahia: Terreiros Bantus 
Bahia: Terreiros Gegcs e Bantfis 
Magalhacs Correa 
A. Ramos; Rio 
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QUADRO IV — Correspondencia entre orixas de diversas etnias 

Nag:6 Geae Ketu 

Oloriim 
1 

Nicasse (Q)marrui- j 
no (K) Duzoorum 1 
Mavu (NR) e ( 
Orumduzc (daho- 1 
mea) (K) | 

OxaU Oulissa (Q) 1 
Oxoca, Oxalacd 

(marruino) | 
Oxaoco (dahomea) 1 
(K) 1 

Exu 
1 

Bara, Elegba (daho- j 
mea) (C) 1 

Grebara, elebara | 
(marruino) (K) 1 

I 

Ogun 
1 

Toboco (marruino) e 1 
T6 (dahomea) (K) ' 

1 1 

Oxossi 

1 

Ode (K) 1 
1 

Omolu ou 
Xapana 

1 
1 

Azoani (marruino) | 
e Duzina (daho- | 
mea) (K) 

1 

Xango 
1 

Khebiossd (G) (Q) I 
(NR) ! 

Oba (marruino) e | 
njibu (dahomea) | 
(K) | 

Yansan 
1 

Oia (K) ! 

1 

Nanan e 
Nanam- 
burucii 

! 

Tobossi (Q) 
Anamburucii (K) i 
Boroco (C) (R) 

| 

Yemanja Oboto (marruino) e ) 
unci adaunci (da- 
homea) (K) (1) | 

1 
i 

Oxum 

! 
1 

1 
14 (marruino) | 
I4-emanja (daho- j 
mea) (K) (4) 

Oxunmare Anyi-ewo (NR) 
Obe-sen (marruino) | 

e sobo-ada (daho- ( 
mea) (K) 

1 

Iroco 
1 

Loco (NR) 1 
1 

Ibeji 
1 

Hoho (NR) 1 
Ere (K) 

Faculdade 
Ciencias 

Blbllotec 

Embarabo 
(G) 

Kawo Ka- 
biecile 
(G) 

Ogodo 

Mukima, 
Maraba 

(C) 

Anaola Conao 

Zambi (K) (C) 

e Filosotia 
e Lelras 

Central 
Cassumbeca (Q) 
Lambarenganga (G) 
Mlemba 

Aluvaia, Exii Pave- 
na (C) 

Pombo-ngira (K) 

Roxo Mucumbe (G) 

Mutalombo, cata- 
lombo giinza (K) 

Caviungo, 
Cajania (G) 

Zaze, Kibuco Kibrico 
(G) Kiassubangango 

Nzage (K) 

Matamba (G) 
Caingo, capanzo (K) 

Zumbaranda, Gan- 
zumba (K) 

Dandalunda (C) (G) 
Mameto- cailumba 

(K) (2) 

Kissimbe (G) (5) 

Angoro (G) 

Katende (C) (PO 

Wumje (K) 

Zambiampongo 
(C) 

(K) 

Lambd ou Lemba 
(G) (K) 

Bombonjira (C) 
Tonan (K) 

Incossi Mucumbe (G) 
Ncosse (K) 

Mutacalombo (K) 

Quincongo (G) 

Kambaranguanje 

Nunvurucemavula 
(K) 

Caiaia (K) 

Maie Danda (G) 
Panda (K) (3) 

Samba (G) 
MicaiS (K) (6) 

Angoromea (G) 

Tapa Caboclos 
(Bahia) 

Cabindas 
(Rio)_ 

Inacoude 
Jegum (Q) 

Ogodo 

Zin, Zimbaianzuze (K-l Gunocoa 
i (8) 

Tairi (camasa) 
(K) 

Tupa (tupi- 
namba) 

Tamuui (K) 
Caboclo bom 
(R) 

Luvaia (K) 
Homem da rua 

(R) (C) 

Jambane-ponte 
Jambamburi, 
Tambance (K) 

Andiia, andoa 
(K) 

Senhora do Rio 
Fundo, An- 
deloa (K) 

Andeod (K- 

Sereia do Mar, 
D. Jonaina 

D. Maria Prin- 
cesa do Mar 

N. S. dos Altos 
Montes (K) (C) 

Sra. dos Altos 
Montes (K) (7) 

Arco-Tris (K) 

Ganga-Zumba 
(J R) 

Sinha Renga 
(J R) 

Cubango (JR) 

Cargamella 
CJR) 

Meninos (K) 

1 _ Quando identificada com N. S. do Rosario. Quando identificada com N. S. das Candeias: Yeyo, Yalode (marruino), 
Oxtin (dahomea) (K). ^ • a nr\ 

2   Idem. Quando identificada com N. S. das Candeias: Anarradi (K). 
o   Ouando identificada com N. S. das Candeias. (K). 
4 - Quando identificada com N. S. da Gonceicao. Quando identificada com N. S. das Dores: laoxun (dahomea) (K). 
5   Quando identificada com N. S. das Dores: Jamaina (K). 
6 _ Quando identificada com N. S. da Conceicao. Quando identificada com N. S. das Dores: Quxumbe (K). 
7   Quando identificada com N. S. das Dores; Jamaina Alica das 7 Dores (K). 
8   cf. Protasius' Frikel:. "Die Scelenlehre der Gege und Nago" (S. Antonio, 1940-41, p. 207). Sobre Gunoco; "Unxe 

e o seu nome na terra de minha mae, na terra dos Eba; Oxakere no pais de Iguexa, e na terra dos Tapa: Ediguno 
ou Gunoco". 

C — E. Carneiro 
G — Heginaldo Guimaraes 
K — Kockmeyer 
^ r. — Nina Rodrigues 

J. R. — Joao do Rio 
Q — M. Querino 
R— A. Ramos 
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