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SAMBA DE PAREIA ENTRE TRADUÇÕES E ENCRUZILHADAS: 

QUESTÕES E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

Edeise Gomes Cardoso Santos (PPGDANÇA-UFBA)i 
 
RESUMO: O trabalho tem como objetivo refletir sobre a metodologia de pesquisa 
dos processos de criação em dança “tradução” e “encruzilhadas” despertados no 
diálogo da Manifestação Samba de Pareia e a sala de aula. Este samba é um ritual 
de acolhimento aos recém-nascidos que acontece na comunidade remanescente de 
quilombo Mussuca, localizada a 20 quilômetros de Aracaju-SE. Busca-se uma dança 
afro centrada, sendo ponto de partida as traduções, que são ideias de processos 
promovidas pela professora, que geram as encruzilhadas, que são essas ideias 
experimentas em sala no corpo do aluno, de forma a promover uma dança 
contemporânea afro popular. Utilizo princípios da etnografia e a prática como 
pesquisa em uma bricolagem metodológica. Apresento uma pesquisa que se propõe 
a pensar uma dança contemporânea afro popular que provoca reflexões sobre os 
discursos hegemônicos e busca processos que priorizam o pensamento 
afrocentrado como provedor de conhecimento.  
 
PALAVARAS-CHAVES: Samba de Pareia. Dança Afrocentrada. Encruzilhada em 
dança. Aterrar. 
 
 
ABSTRAT:	 The work aims to reflect on the research methodology of the creation 
processes in dance "translation" and "crossroads" aroused in the dialogue of the 
Samba de Pareia Manifestation and the classroom. This samba is a ritual of welcome 
to newborns that happens in the remaining community of quilombo Mussuca, located 
20 kilometers from Aracaju-SE. Afro-centered dance is sought, being the starting 
point the translations, which are ideas of processes promoted by the teacher, that 
generate the crossroads, which are these experimental ideas in a room in the 
student's body, in order to promote a contemporary Afro-Brazilian popular dance. I 
use principles of ethnography and practice as research in a methodological 
bricolage. I present a research that proposes to think about a contemporary Afro-
Brazilian dance that provokes reflections on hegemonic discourses and seeks 
processes that prioritize afro-center thought as a provider of knowledge 
 
	
KEYWORDS: Samba de Pareia. Afro-center Dance. Crossroads in dance. Land. 

 

O Samba de Pareia é um ritual para celebrar o nascimento de um bebê na 

comunidade quilombola da Mussuca. A Mussuca é um povoado do município de 
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Laranjeiras (Leste Sergipano) localizado na microrregião do Vale do Rio Cotinguiba, 

às margens da BR-101 e distante 20 km do centro de Aracaju. Possui uma 

população de aproximadamente 2000 pessoas. Em uma das hipóteses de 

surgimento , afirma-se que este Samba começou a aparecer na época áurea dos 

engenhos de cana-de-açúcar. Uma mulher da comunidade deu luz a uma criança 

após a implementação da lei do ventre livre (1871), na noite de São João 

(atualmente o dia que se comemora o aniversário do Samba de Pareia), o primeiro 

bebê livre nasceu, assim todos sambavam com tamancos de madeira e rodavam em 

pareia, enquanto a banda, tocava e cantava canções que falavam de libertação e de 

afirmação da cultura de seu povo. Ainda hoje, os moradores da Mussuca 

comemoram a chegada de uma criança com o samba, a meladinha de arruda 

(cachaça com mel de abelha, arruda, canela e cebola branca) e o rabo de galo 

(vinho com cachaça), sempre no 20º dia após o nascimento.  (BRENDLE, 2011) 

A proposta metodológica, que se pretende enquanto processo criativo, 

descrita no decorrer desse artigo, faz parte da dissertação de mestrado “SAMBA DE 

PAREIA NA ENCRUZILHADA: Traduções de uma Dança Afrocentrada” 

(SANTOS,2017), na qual busca um di‡logo da Universidade1 com a manifesta•‹o 

popular do Samba de Pareia. Em seus mergulhos etnográficos2 (pesquisa de campo, 

pesquisa audiovisual e entrevistas) destacam-se princípios afro-referenciados a 

partir da manifestação estudada, estimulando processos que partem da 

interpretação e proposta do professor, chamados aqui de “tradução”, e das 

experimentações em sala pelos alunos, que chamo de “encruzilhadas em dança. 

Esta investigação assume a prática como pesquisa associada a procedimentos 

etnográficos, chamando esses processos de bricolagem metodológica, definida por 

Fortin (2009) como: 
 

a integração dos elementos vindos dos horizontes múltiplos, o que está 
longe de ser um sincretismo efetuado simplesmente por comodidade. Os 

																																								 																					
1  Fui professora substituta em Dança na Universidade Federal de Sergipe – UFS de 12/2013 a 
12/2015. 
2 Herdo da etnografia os procedimentos metodológicos de pesquisa de campo e não o modo de 
análise, minha proposta não tem como objetivo uma fidelidade descritiva, mas sim uma tradução para 
a dança. 
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empréstimos são aqui pertinentemente integrados a uma finalidade 
particular que, muitas vezes, pelos pesquisadores em arte, toma a forma de 
uma análise reflexiva da prática de campo (FORTIN, 2009, p. 85). 

 A necessidade das distintas abordagens metodológicas foi descoberta 

durante as ações de “tradução” e “encruzilhadas em dança” propostas e 

experimentadas, respectivamente, em sala de aula. Durante a experiência, 

reorganizavam-se argumentos e reflexões revelando novas possibilidades de a•›es 

para a pesquisa. A prática como pesquisa é vista aqui como a criação de saberes a 

partir da ação do professor, juntamente com os conhecimentos específicos 

experimentados do aluno, em que a relação ação/reflexão do processo promove 

novos saberes, ou seja, a pr‡tica pedag—gica que revela outras epistemologias. 

Dessa forma, “a epistemologia da prática busca o reconhecimento de um saber 

oriundo, mobilizado e reconstruído nas práticas docentes... Saberes subjetivos que 

se objetivam na ação” (D'ÁVILA, 2006, p. 39).  

O uso dos princ’pios da etnografia aparece nesse processo atravŽs da 

pesquisa de campo, vivências, observações e pesquisa no processo de filmagem do 

documentário de D. Nadir 3 . Esses processos etnogr‡ficos contribuíram para a 

reflex‹o contextualizada do Samba de Pareia, de forma a promover Òtradu•›esÓ e, 

consequentemente, “encruzilhadas em dança” que proporcionassem o andamento 

da pesquisa em coerência aos anseios da pesquisadora. 

Os termos tradução e encruzilhadas em dança apareceram sempre entre 

aspas, pois teríamos que refletir sobre esses conceitos para continuarmos nosso 

mergulho metodológico. Encruzilhada é um conceito defendido por Lêda Maria 

Martins, pesquisadora do Congado do Reinado de Jatobá, em Minas Gerais, a qual 

aponta que Òas culturas negras que matizaram os territ—rios americanos [...] 

evidenciam o cruzamento das tradições e memórias orais africanas com todos os 

outros códigos e sistemas simbólicos escritos e/ou ágrafos, com que se 

confrontaram” (MARTINS, 1997, p. 26). Percebe-se, nessa ação, um dos princípios 

																																								 																					
3 O Doc “Memórias da Mussuca: Quilombos (em)cantos de Dona Nadir” (26 min) de Alexandra 
Dumas, foi resultado do projeto selecionado no edital da PROEXT/PROPESQ – UFPE 2013 – 
Preservação e Acesso dos Bens do Patrimônio Afro-Brasileiro. 
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civilizatórios africanos, conhecido como inclusão, que apresenta, na sua 

interpreta•‹o, a capacidade de adapta•‹o da civiliza•‹o africana ao meio hostil, 

trazendo mudan•as e transfo rma•›es deste meio com os saberes africanos. O 

termo encruzilhada, ela resume: 
 

utilizado como operador conceitual, oferecemos a possibilidade de 
interpreta•‹o do tr‰nsito sist•mico que emerge dos processos inter e 
transculturais, nos quais se confrontam e dialogam, nem sempre 
amistosamente, registro, concep•›es e sistemas simb—licos diferenciados e 
diversos (MARTINS, 1997, p. 29). 

 

Nesse sentido, o cruzamento/encruzilhada torna-se o lugar de novas 

possibilidades, a partir dos variados encontros de fluxos culturais. Essas 

possibilidades n‹o s‹o fixas, pois se recriam dialogicamente com os encontros e 

reencontros de poss’veis culturas. Trago este conceito afro referenciado para esta 

pesquisa com uma compreens‹o p—s-colonial na medida em que n‹o apresenta 

uma supremacia entre as culturas cruzadas, antes, sim, uma readapta•‹o e 

complementaridade, nem sempre organizada de forma amistosa, mas na inten•‹o 

de promover uma horizontalidade desses saberes culturais. 

 Proponho compreender as encruzilhadas na dan•a como um espa•o para 

reflex‹o, no fluxo das informa•›es no corpo dos alunos, da cultura popular para a 

cultura universit‡ria da dan•a. Assim, metodologicamente, nesta pesquisa, considero 

os processos cruzados ou encruzilhados aqueles que passaram pelos fluxos da 

pr‡tica em sala de aula, promovendo novas possibilidades de dan•a afro centrada.  

A tradu•‹o 4 apresenta-se enquanto reflex‹o cr’tica com o Samba de Pareia, 

promovendo artefatos e disparadores pensados e repensados para a sala de aula. 

As tradu•›es s‹o as ideias propostas pelo docente, ainda n‹o experienciadas em 

sala, geralmente despertadas durante os processos etnogr‡ficos de pesquisa. 
 

																																								 																					
4 Usa-se o termo tradução no sentido literal da palavra, como: exprimir ou interpretar o que está 
querendo se comunicar. 
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Pesquisa de campo: pisando no ch‹o 5 do Samba de Pareia  
 

As idas iniciais ao campo aconteciam de forma espont‰nea, sem pretens‹o 

de pesquisa. Estavam relacionadas, primeiramente, ˆ identifica•‹o pessoal com a 

cultura local e ˆ simpatia com D. Nadir  (Mestra do Samba de Pareia), e, 

posteriormente, com a facilidade de acesso devido ˆ minha rela•‹o com Alexandra 

Dumas6 (Xanda), amiga com quem morava e que j‡ frequentava a Mussuca h‡ mais 

de tr•s  anos. Em conversas informais com Xanda, ela falava que se sentia em casa 

na Mussuca e l‡ era o seu refœgio quando estava com muita saudade de seus 

familiares. Eu, recŽm-chegada a Sergipe, estava curiosa e tambŽm buscando 

refœgios acolhedores. Ela tinha raz‹o. A Mussuca passou a ser, tambŽm, meu lugar 

preferido em Sergipe. 

Sempre em contato com D. Nadir e, consequentemente, com os 

acontecimentos da Mussuca, o conv’vio com a realidade local passou a fazer parte 

tambŽm de meu conv’vio, estimulando a concretiza•‹o do Samba de Pareia ser meu 

Sujeito-Objeto de pesquisa acad•mica. Atenta aos princ’pios de uma pesquisa 

etnogr‡fica, que respeitasse a comunidade e a minha realidade atribulada 

relacionada ao ensino acad•mico na UFS, aos v’nculos afetivos (fam’lia, ami gos), 

culturais e educacionais no Programa de P—s-Gradua•‹o em Dan•a (PPGDan•a) 

em Salvador, busquei aproveitar e participar ao m‡ximo das conversas com os mais 

velhos, das ÒvisitasÓ do samba, dos almo•os regulares na comunidade e dos bate-

papos com Nadir, com o intuito de compensar as minhas faltas, mas n‹o aus•ncias, 

na comunidade quando as atribula•›es exigiam minha presen•a.  

Essa a•‹o atende a um dos procedimentos da etnografia, quando se refere ˆ 

coleta das informa•›es para a pe squisa, afirmando que esta Òn‹o consiste apenas 

em coletar, atravŽs de um mŽtodo estritamente indutivo, uma grande quantidade de 

informações, mas em impregnar-se dos temas obsessionais de uma sociedade, de 
																																								 																					
5 O entendimento do chão, como reflexão para disparadores de criação, aparece com base no autor 
André Lepecki em seu artigo Corpo Colonizado. 
6 Pós-Doutora em Cultura Lusófona/Letras pela Université Paris-Ouest Nanterre. Doutora em Artes 
Cênicas pela Universidade Federal da Bahia/Université Paris Ouest – Nanterre. Professora do Núcleo 
de Teatro da Universidade Federal de Sergipe. 
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seus ideais, de suas angœstiasÓ (LAPLANTINI, 2003, p. 121) (grifo nosso). Para que 

tal situa•‹o acontecesse , seria necess‡rio dar uma aten•‹o especial a a•›es 

cotidianas, habituais, inicialmente consideradas simples e, talvez, n‹o t‹o 

importantes para a comunidade cient’fica tradicional, mas que revela o Sujeito-

Objeto como œnico, com suas particularidades e a•›es espec’ficas.  

Assim, nesse conv’vio intenso, passei a perceber rela•›es mais sens’veis que 

faziam parte da constru•‹o do samba e s— a experi•ncia no campo de pesquisa 

poderia revelar, como por exemplo, os processos de transmiss‹o do samba. Nadir 

conta que seu pai, mestre ZŽ Paulinho, levava ela e irm‹os desde nova ˆs festas e 

rituais de celebra•‹o na Mussuca e ela afirma:  

 
Ele me ensinou dessa forma: quando n‹o tinha uma promessa, ele 
assentava com os filhos todos e fazia aquela roda ali de filhos ele pegava a 
cantar com a gente, a gente aprendendo ali, ele cantava com a gente. Oi 
essa mœsica Ž essa, essa mœsica Ž essa. Voc•s t•m que cantar nesse 
ritmo, entendeu? E ali n—s fomos aprendendo (NADIR DEPOIMENTO apud 
DUMAS, 2015). 

 

Nas conversas a lembran•a de seu pai sempre vinha com um leve sorriso no 

rosto, demonstrando saudade, orgulho de ser multiplicadora de seus ensinamentos. 

Atualmente, Nadir leva Naty, sua sobrinha neta, para todos os eventos do Samba e a 

exibe pedindo para cantar ou dan•ar algum trecho das mœsicas do Samba de 

Pareia. Parece que Naty, futuramente, ser‡ uma das respons‡veis pela continuidade 

cultural da Mussuca. 

As reflex›es sobre o entendimento de ancestralidade passavam a ser mais 

presentes nessa conviv•ncia, percebendo sua presen•a desde a sobreviv•ncia da 

manifesta•‹o cultural, as hist—rias de lutas de resist•ncia quilombola, os processos 

de aprendizagem familiar e comunit‡rio atŽ as interpreta•›es pessoais como o 

nascimento, motivo do samba permanecer, ser um s’mbolo de continuidade. Nesta 

mesma linha de pensamento, o termo pareia, compreendendo filosoficamente, pode 

trazer a ideia de interdepend•ncia do outro para existir, j‡ que no Samba de Pareia 

voc• nunca pode entrar sozinho na roda, s— em par. Essas reflex›es sobre 

ancestralidade alimentaram os processos de tradu•‹o do Samba de Pareia em sala 
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de aula, com o despertar dos aspectos simb—licos relacionados a pesquisas sobre o 

seu nascimento e a necessária convivência com o outro. 

A pesquisadora Alexandra Dumas, que j‡ tinha um acervo pessoal vasto, pois, 

despretensiosamente, desde 2011 j‡ gravava e fotografava as manifesta•›es locais, 

e teve um projeto selecionado no edital da PROEXT/PROPESQ – UFPE 2013 – 

Preserva•‹o e Acesso dos Bens do Pa trim™nio Afro-Brasileiro e, sabendo de meu 

interesse com o Samba de Pareia, me convidou para integrar a equipe de produ•‹o 

e pesquisa do Document‡rio ÒMem—rias da Mussuca: Quilombos (em)cantos de 

Dona NadirÓ. 

Em reuni›es iniciais de prŽ -produ•‹o t’nhamos a cordado por um 

document‡rio respons‡vel, sens’vel, longe da l—gica capitalista de produ•‹o, 

comprometido com a cultura popular, com a estŽtica afro-brasileira e com um 

entendimento etnogr‡fico. Esse convite me deixou mais pr—xima do meu Sujeito-

Objeto de pesquisa e mergulhada em seus ritmos, cheiros e afetos. O encontro com 

a Mussuca, com Nadir e com o samba parte de um envolvimento sensorial, uma 

troca dial—gica, degustada e ampliada de forma devagar e constante.  

Acompanhei quase todas as etapas da realiza•‹o do document‡rio, estando 

de fora apenas do processo de edi•‹o. Partindo do objetivo que contemplava nossas 

aspira•›es e as inten•›es do edital diretamente relacionado ao reconhecimento e 

valoriza•‹o da cultura Afro Brasileira, foi definido, em poucas reuni›es, o roteiro de 

grava•‹o que identificava as cenas, sua a•‹o e seu objetivo. Mas, antes de qualquer 

a•‹o, conversamos com Nadir sobre o projeto, as pretens›es, o calend‡rio de 

filmagem e o retorno ˆ comunidade, concomitantemente, seguindo os princ’p ios da 

Žtica etnogr‡fica. 

Com essa aproxima•‹o as possibilidades de processos de tradu•‹o se 

ampliaram, um exemplo foi observar e sentir as subidas e descidas da Mussuca, os 

tipos de solos onde acontecia o samba de pareia como os ch‹os de pedra, os 

espa•os  de terra batida, o concreto da quadra de esportes etc. Estive atenta, 

tambŽm, ˆs grava•›es no mangue, viver a experi•ncia de andar no ch‹o de lama 

trouxe mais possibilidades de ressignifica•‹o do solo para o processo de tradu•‹o, 
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como a dificuldade de locomo•‹o, a resist•ncia para continuar andando e o esfor•o 

para permanecer em pŽ. Essa interpreta•‹o trouxe o entendimento, a essa altura 

simb—licos/corporais, de que o peso do corpo e o ch‹o no qual executamos nossas 

a•›es s‹o relevantes no processo de trad u•‹o. Ou seja, o que Fortin (2009) nomeia 

de dados etnogr‡ficos de Dan•a.  

Os processos relacionados ao afeto e ao cuidado, experienciados na 

pesquisa de campo em que a interpreta•‹o simb—lica/filos—fica do termo pareia foi 

despertada, foram tambŽm ressignificados com as viv•ncias do document‡rio, 

ampliando outras possibilidades de tradu•‹o, de forma que se tornou uma 

prerrogativa, passando a fazer parte de todas as minhas salas de aulas, n‹o s— nos 

laborat—rios ou nas classes que tinham uma rela•‹o direta com a pesquisa do 

Samba, mas em todas as disciplinas que ministrava. A ideia do cuidar do outro 

passou a fazer parte necessariamente de nosso processo de aprendizagem, 

compreendendo que todos cresceriam juntos com essa a•‹o.  

O lan•amento do document‡rio fo i em 31 de mar•o de 2016, na Mussuca, no 

bar de D. Marly. J‡ morando em Salvador, retornar a comunidade me propiciou 

reviver as experi•ncias saudosistas do local, das pessoas, do encontro, do Samba; 

rever todos da comunidade assistindo ao document‡rio, rindo uns dos outros, se 

reconhecendo no v’deo, compreendendo que s‹o sujeitos de uma hist—ria, ainda 

n‹o reconhecida por muitos, mas compreendida e despertada neles, com eles, 

conosco. O respeito ganho pelo retorno ˆ comunidade de Mussuca nos garante n‹o 

s— a Žtica como pesquisador, mas amplia os la•os do afeto gerados nesse encontro 

de quase dois anos. 
 

A interlocu•‹o com os pares como processo metodol—gico de pesquisa  
 

Durante o desenvolvimento da pesquisa participei de muitos eventos que, de 

alguma forma, discutiam as compreens›es do fazer afro -brasileiro na 

contemporaneidade. Esses ampliavam meu entendimento de epistemologia negra e 

desvelaram novas possibilidades de tradu•‹o e de interpreta•‹o das encruzilhadas 
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surgidas, direcionando o processo em um fazer art’stico comprometido com as 

fundamenta•›es de um conhecimento afro centrado. O encontro com os pares, as 

conversas, os debates me trouxeram um amadurecimento e reflex‹o cr’tica sobre 

minha pr—pria pesquisa. 

 

ÒO afro contempor‰neo nas artes C•nicasÓ 7: entendendo a necessidade de 

uma dan•a afro centrada  
 

Em abril de 2014 participei do col—quio internacional ÒO afro contempor‰neo 

nas artes C•nicasÓ, em S‹o Paulo, para o qual levei a pesquisa: Vamos sambar de 

pareia, a Menina Sapateia: O Samba de Pareia e as possibilidades de composi•‹o 

em dan•a. Apresentei minha pesquisa, ainda em estado embrion‡rio, com slides, 

v’deos do samba e v’deos do processo como uma premissa de resultado, ou melhor, 

apresentei essa encruzilhada surgida no processo de tradu•‹o.  

As contribui•›es do pœblico (professores, dan•arinos e pesquisadores) 

pairavam sobre as reflex›es acerca do g•nero, idade e o entendimento de festa, que 

atŽ ent‹o n‹o havia m sidos trabalhados como processo, apenas citados quando eu 

contextualizava o samba. A no•‹o de festa foi que mais me intrigou, pois, de certa 

forma, as encruzilhadas, apesar de estarem imbu’das de pesquisas sobre o samba, 

pareciam longe de princ’pios da cultura e dan•a popular afro -brasileira, o que me 

incomodava. Aparentava toda uma proposi•‹o de acolhimento em dupla, mas sem 

nenhum ind’cio de uma estŽtica negra. O questionamento de Carmem Luz8 foi: Uma 

																																								 																					
7 Tendo como foco os fazeres e saberes vinculados à diáspora africana, o Instituto de Artes (IA) da 
Unesp, em São Paulo, realizou, de 31 de março a 2 de abril, o colóquio internacional O Afro 
Contemporâneo nas Artes Cênicas – Perspectivas Teóricas, Poéticas e Pedagógicas, sob 
organização do Grupo de pesquisa Terreiro de Investigações Cênicas: Teatro, Brincadeiras, Rituais e 
Vadiagens, coordenado pela professora Doutora Marianna Monteiro. 
8 É graduada, licenciada e pós-graduada nos cursos de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira e 
Teatro pela Universidade Federal do Rio de Janeiro; pós-graduada em Cinema-Documentário pela 
Fundação Getúlio Vargas. Foi diretora do Centro Cultural José Bonifácio - Centro de Referência da 
Cultura Negra na Cidade do Rio de Janeiro (2001 a 2006). Desde 2009 é diretora do Centro 
Coreográfico da Cidade do Rio de Janeiro. É diretora artística e fundadora da Cia. Étnica de Dança e 
Teatro. É Idealizadora e coordenadora geral do Projeto Encantar - Oficinas de Capacitação em Dança, 
Teatro e Educação Estética e do Projeto Minhas Imagens, realizados no conjunto de favelas do 
Andaraí, zona norte da cidade do Rio de Janeiro. 
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manifesta•‹o que se apresenta, nas comunidades, com tanta alegria e 

compartilhamento externo, voc• n‹o acha que o processo resultou em aspectos 

muito introspectivos e isolados? 

Apesar de compreender que necessariamente os resultados de processos 

podem n‹o dialogar com a estŽtica e refer•ncias dos est’mulos iniciais, era 

importante que as quest›es pol’ticas raciais fossem identificadas nesse processo. 

Devido, talvez, a uma forma•‹o art’stica em que compreendo que a estŽtica Ž 

discurso, e por saber que em nossa sociedade pouco se reconhece a dan•a negra 

como promotora de conhecimento. Assim, acredito que era de fundamental 

import‰ncia reconhecer aquele processo como oriundo de uma manifesta•‹o cultural 

negra, sem informa•›es prŽvias (sem uma explica•‹o anterior ou bula, o esperado Ž 

que na estŽtica se reconhe•a que o processo vem de uma impuls‹o da arte negra). 

Nesse sentido a festa poderia, com toda a sua transdisciplinaridade, nos trazer esse 

entendimento.  

A experi•ncia de compartilhar meu trabalho nesse col—quio ajudou a desvelar 

uma possibilidade de tradu•‹ o, oriunda das encruzilhadas iniciais, mas com foco na 

estŽtica negra. Assim, fui ˆ busca da compreens‹o do entendimento de ÒfestaÓ, 

principalmente na cultura afro brasileira e, consequentemente, nas possibilidades de 

tradu•‹o para sala de aula. Ainda em S ‹o Paulo, assistia ˆ palestra de Yvone Daniel 

(2015), que ao falar sobre os festejos, como exposto no cap’tulo anterior, afirmou 

que este Ž um dos princ’pios fundadores da cultura africana para permanecerem 

fortes, manterem o legado vivo, compreendendo que desta forma o presente se 

conecta ao passado. Este foi o ponto de partida para as pr—ximas tradu•›es 

oriundas da festa. 

 

II Encontro do Grupo Interinstitucional de Pesquisa Corpo e Ancestralidade 9: 

																																								 																					
9 Este encontro Pretende pensar a produção acadêmica de pesquisadoras e pesquisadores 
vinculados ao Grupo Interinstitucional de Pesquisa Corpo e Ancestralidade (UFBA/CNPq), seus 
desdobramentos e atuações nas áreas de pesquisa, ensino e extensão nas artes cênicas e na 
educação, a fim de divulgar, refletir, relatar e analisar fazeres que surgem de diferentes experiências 
prático-teóricas artísticas. As responsáveis pelo grupo são a Profa. Dra. Livre Docente Inaicyra 
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entendendo a encruzilhada como processo de cria•‹o  
 

Participei do ÒII Encontro do Grupo Interinstitucional de Pesquisa Corpo e 

AncestralidadeÓ como ouvinte e fui a todas as oficinas e mesas. Estava muito 

curiosa porque alguns autores de disserta•›es e livros que havia selecionado para 

estudar estavam presentes, queria conversar um pouco com minha bibliografia 

pessoalmente. Uma das principais contribui•›es desse evento est‡ ligada ˆ ordem 

da liberdade, posso chamar assim. Pois este era um per’odo de muita reflex‹o sobre 

minha metodologia. Algumas propostas estudadas que trabalhavam com processos 

de cria•‹o estavam geralmente associadas ˆ reprodu•‹o de sequ•ncias de 

movimentos, com a consci•ncia de que essas foram constru’das ap—s per’odos 

longos de pesquisas dos propositores. Mas me incomodava esse formato, talvez por 

algum bloqueio pessoal, em sempre associar este tipo de proposta a aulas 

tradicionais de dan•a, em que a sequ•ncia Ž decorada para ser repetida da maneira 

mais igualit‡ria poss’vel. Queria experienciar algumas propostas e tirar minhas 

conclus›es. Percebi que as variedades de pesquisas que surgiram a partir do livro 

ÒCorpo e AncestralidadeÓ, de Inaicyra Falc‹o, ou a partir de sua orienta•‹o, 

apresentadas e experienciadas neste encontro, n‹o correspondiam com a minha 

primeira impress‹o (aquela das au las tradicionais) e me trouxeram mais autonomia 

e tranquilidade de estar trilhando um caminho pr—prio. 

Outra contribui•‹o surgida nesta experi•ncia est‡ voltada para quest›es 

pol’ticas, te—rico e pr‡ticas do processo, que ainda n‹o conseguia encaix‡-las em 

um discurso afro centrado, mesmo utilizando temas, textos e discuss›es 

significantes sobre a cultura negra. Uma explana•‹o de Eduardo Oliveira 10, no 

																																								 																																								 																																								 																																								 																														
Falcão dos Santos/UNICAMP e a Profa. Dra. Lara Rodrigues Machado/UFBA. Aconteceu de 06 a 08 
de outubro 2016 na Escola de Dança da Ufba. 
10 Possui graduação em Filosofia pela Universidade Federal do Paraná (1997), especialista em 
Culturas Africanas e relações inter-étnicas da educação brasileira pela Unibem (1998), mestrado em 
Antropologia Social pela Universidade Federal do Paraná (2001) e doutorado em Educação pela 
Universidade Federal do Ceará (2005). Atuando, principalmente, nos seguintes temas: educação e 
movimentos sociais populares, cosmovisão africana, filosofia afrodescendente, estudos afro-
brasileiros, história e cultura africana e afro-brasileira, literatura africana e ancestralidade, 
desenvolvendo ainda assessoria junto aos movimentos sociais populares, na área de negritude, 
educação popular e economia solidária. 
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primeiro dia desse encontro, que falava do entendimento de ÒderivaÓ associado ao 

Orix‡ de sua cabe•a – Oxagui‹ 11 – despertou muitas reflexões sobre o percurso do 

processo de tradu•‹o do samba. Escrevi as suas falas sobre a deriva durante a 

apresenta•‹o nesse evento:  

 
Deriva Ž lan•ar na aventura do viver sem trair a experi•ncia. ƒ o contr‡rio 
da racionalidade, do planejamento, do conhecimento, ela Ž s’mbolo de 
perigo, pr—ximo da morte. N‹o Ž simplesmente um n‹o lugar, mas a 
nega•‹o de lugar... ƒ especialmente negada, po is o ocidente Ž a raz‹o, a 
hora, associada ao controle, a raz‹o acima do corpo, tenta explicar o que Ž 
velho o que j‡ passou, vive sobre o signo da repeti•‹o ou do coment‡rio, 
busca traduzir a outra experi•ncia. O corpo geralmente que combate o outro 
e n‹o  se junta com o outro, assim o ocidente produz paradoxos que 
paralisam. Deriva Ž Žtica, Žtica Ž tomada de decis‹o (escolha); quem 
escolhe Ž quem est‡ desconfort‡vel, tem que criar um caminho que n‹o t‡ 
dado, Ž assumir a loucura dentro disso. Produzir outra coisa Ž dif’cil, mas Ž 
prazeroso. O paradoxo Ž o processo de cria•‹o. O caminho a seguir – Exu– 
Ž ƒtica. Criar o mundo Ž uma a•‹o Žtica, a deriva Ž estar em movimento 
(OLIVEIRA, Palestra, 2016). 

 
Trazer o Orix‡ Exu nesse entendimento do caminho a seguir, de tomada de 

decis‹o para continuar em movimento, de estado de dœvida, de dom’nio das 

encruzilhadas e de agente que promove um estado de desconforto, de forma que 

esta a•‹o pode balan•ar o sistema r’gido em que vivemos, compreende este Orix‡ 

com rela•‹o ao  mundo, no que poder’amos chamar de episteme afro-centrada, 

como processo de cria•‹o . A fala de Eduardo busca despertar estes entendimentos 

a partir de uma Filosofia da Ancestralidade12 , de forma que minhas reflex›es 

contempor‰neas de a•›es e atitudes di‡rias passam a fazer parte de um 

pensamento, discurso estŽtico, propositalmente pol’tico e afrocentrado. Inquieta•›es 

pessoais, como: qual autor, qual vocabul‡rio eu quero usar? Como quero ser vista? 

Eu trabalho realmente com uma estŽtica e um discurso afrocentrado? Quais leituras 

proporciono com as imagens, cenas, textos e materiais que construo? Estas fazem 

parte de um pensamento que comungo? Foram perguntas que passaram a fazer 

parte de questionamentos di‡rios sobre as propostas, as leituras e interpreta•›e s 
																																								 																					
 11Ao se referir à expressão “Orixá de sua cabeça”, Oxagiã pode ser considerado, em moldes 
simplistas, o anjo da guarda de Eduardo Oliveira. Oxagiã é uma linhagem de Oxalá, só que mais 
novo. Oxalufã é o mais velho, considerado pai de Oxagiã. Este Orixá usa branco e azul e tem os 
domínios da natureza sobre o ar, céu (orun), rios e montanhas. 
12 Título do livro de Eduardo Oliveira. 
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surgidas nesse processo. 

Tais reflex›es mudaram algumas formas de propor e enxergar o mundo, me 

deixaram mais atenta a n‹o cair nas armadilhas do sistema em que apresentam 

equivocadamente verdades que anulam outras possibilidades de existir, 

principalmente as afro referenciadas. Trouxeram uma amplia•‹o das possibilidades 

de fazer dan•a negra, uma dan•a que Ž feita n‹o s— com a tem‡tica, mas com uma 

grafia pr—pria e espec’fica, como comenta Fernanda Barbosa (2016) em sua 

disserta•‹o, ao ressignificar o con ceito de Afrografar de L•da Maria Martins, dizendo 

ÒAfrografar nada mais Ž que grafar africanamenteÓ. Sendo seu objeto de pesquisa o 

teatro e o candomblŽ13 , a autora traduz este conceito para sua realidade de 

processo c•nico, afirmando que  

 
a compreens‹o e internaliza•‹o desse universo simb—lico de matriz africana 
leva a um modo de fazer art’stico que envolve a constru•‹o de um caminho 
e de um modo de caminhar que abarca: o foco no percurso e n‹o no fim da 
viagem, o encontro com os ancestrais, a valida•‹o e a divulga•‹o da beleza 
e grandiosidade da cultura negra africana e afro-brasileira, a constru•‹o de 
um fazer c•nico que empodere identitariamente o artista e, por conseguinte, 
o espectador; uma escrita c•nica que ambiciona contribuir efetivamente 
para a desmistifica•‹o e o fim dos estigmas imputados ˆ cultura do povo 
negro no Brasil (BARBOSA, 2016, p. 50). 

 

Nesse pensamento, passei a entender conscientemente que a escrita c•nica 

negra tem caracter’sticas pr—prias, em que princ’pios da cultura africana fazem parte 

do processo e da estŽtica negra, que ele tem um tempo de matura•‹o e 

entendimento, o que faz da tradu•‹o que proponho um processo longe dos estigmas 

etnoc•ntricos, mas recheado de viv•ncias e reflex›es que dialogam com a cultura do 

Samba de Pareia e as variadas contribui•›es despertadas ou pontuadas durante 

este processo de pesquisa. ƒ fundamental perceber, tambŽm, o empoderamento 

identit‡rio que esta maneira de ver o mundo aciona nos diversos integrantes do 

processo, digo isso porque, como vivenciei no espet‡culo Oyaci: a filha de Oy‡, 

dirigido por Fernanda Jœlia Barbosa, processos propostos pela diretora e que 

																																								 																					
13 “Candomblé é uma religião que foi criada no Brasil por meio da herança cultural, religiosa e 
filosófica trazida pelos africanos escravizados, sendo aqui reformulada para poder se adequar e 
adaptar a novas condições ambientais” (GEORGE, 2014, p. 29). 
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revolucionaram muitas posturas de ser e estar no mundo. 

Os aspectos corporais e filos—ficos que buscam encontrar caracter’sticas afro-

brasileiras nos resultados estŽticos de encruzilhadas do samba passaram a ser 

chamados de ÒaterrarÓ. Este entendimento norteou as propostas de encruzilhadas, 

durante o processo de tradu•‹o do samba. E trouxe o questionamento para 

direcionar o caminho da pr‡tica de pesquisa, sendo: Como aterrar os processos 

encruzilhados propostos na tradu•‹o do samba de Pareia?  

Uma proposta de aterramento surgiu com bases na filosofia da ancestralidade 

despertada por Eduardo Oliveira. A partir de Nan‹, o Orix‡ em que o elemento da 

natureza Ž o mangue, esta representa a consci•ncia do mundo, Ž a conselheira, a 

m‹e mais antiga, considerada a av— em nossa sociedade. As rela•›es com Samba 

de Pareia eram muitas: Ž do mangue que se tira o sustento da comunidade; as 

mulheres mais velhas da fam’lia que fazem parte do grupo do Samba de Pareia; 

trata-se de uma cultura negra ancestral, entre outros.  Assim aspectos rasteiros, 

pesados, que trouxessem a gravidade como possibilidade e resist•ncia, passaram a 

ser propostos; e a pesquisa sobre os familiares mais velhos e seus costumes 

tambŽm fizeram parte desse processo. De forma que o entendimento do peso, de 

import‰ncia da terra n‹o s— no aspecto gravitacional, mas tambŽm no entendimento 

que o homem e a mulher s‹o frutos de seu contexto, de sua hist—ria, passaram a ser 

importantes na estŽtica proposta.  

 A meu ver, o aterrar, alŽm de apresentar uma singularidade negra na estŽtica 

do resultado do processo, est‡ diretamente associado a aprofundar os 

conhecimentos sobre si, desde sua ancestralidade, ao contexto em que vive. 

Metaforicamente, associei ao peso da gravidade que vai em dire•‹o ao centro da 

Terra, mas com resist•ncia: n‹o Ž despencar, Ž cavar, Ž descansar, Ž  entender 

aquela nova informa•‹o e ir mais fundo.  

 

Resid•ncia ICBA Grada Kilomba 14: O corpo negro como centro de produ•‹o de 

																																								 																					
14 O Goethe-Institut, Instituto Cultural da República Federal da Alemanha (ICBA), promoveu a 
Residência Artística Vila Sul, no qual abrigou artistas de todo o mundo, dos mais diversos campos de 
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conhecimento 
 

A artista e pesquisadora afro-portuguesa Grada Kilomba trouxe muitas 

inquieta•›es em sua fala. Com foco nas discuss›es  p—s-coloniais voltadas para a 

descoloniza•‹o do conhecimento, iniciou a conversa falando o quanto perdemos 

tempo com o exerc’cio da oposi•‹o, ou seja, ser anti -colonizador, ou antirracista, ou 

antissexista. Afirma que somos treinados para nos opor e ser contra e, enquanto 

estamos nos opondo, esquecemos de criar, esquecemos de fazermos a nossa forma 

de comunicar. A pesquisadora informou que Òprecisamos de tempo e espa•o para 

criar algo novo, falar o que desejamos e o que queremosÓ (KILOMBA, palestra, 

2016). 

 A palestrante refletiu sobre a dialŽtica da fala e disse que Òenquanto voc•s 

falam minha voz n‹o pode ser ouvidaÓ, continua Òeu s— posso ser sujeito da fala 

quando minha audi•ncia acontece, quando sou escutada, quem escuta Ž que d‡ 

autoriza•‹o da fala, n ‹o somos ouvidos porque n‹o devemos pertencer. Espalham o 

mito de que n‹o produzimos conhecimento, e conhecimento Ž poderÓ (KILOMBA, 

2016). Concordo com sua argumenta•‹o, pois quando produzimos conhecimento 

usamos outras premissas, da transdisciplinaridade, esta forma h’brida em que voz, 

corpo e ancestralidade est‹o envolvidos, por exemplo. Trata -se de um formato que 

n‹o existiu antes no centro de poder.  

As reflex›es de Grada Kilomba v‹o para alŽm da descoloniza•‹o do 

Ocidente, buscam uma descoloniza•‹o do inconsciente, apresentam um projeto 

pretensioso de estar no centro do poder, mostram outras possibilidades de desejo, 

outros futuros a partir de investiga•›es e cria•›es de conhecimentos produzidos 

pelas margens. E esta produ•‹o est‡ ligada a uma forma par ticular de fazer, na qual 

o corpo e a ancestralidade fazem a diferen•a nessa proposta.  

Encerro com as reflex›es desta pesquisadora que nos faz compreender que a 

insatisfa•‹o pela epistemologia vigente ultrapassa nossas fronteiras. Estamos 

																																								 																																								 																																								 																																								 																														
conhecimento, que promovem múltiplos diálogos e reflexões referentes a países que estão abaixo da 
Linha do Equador. Foram três encontros com Grada Kilomba, dias 21 e 29 de novembro 2016 e 05 de 
dezembro 2017, com os respectivos temas: passado, presente e futuro. 
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trilhando um caminho de arte, de processo de cria•‹o que est‡ associado a uma 

insatisfa•‹o com as epistemologias euro -centradas, mas sua for•a se reconhece 

pelo comprometimento de uma arte afro-centrada, que nos alimenta a encontrar 

caminhos particulares onde o que queremos falar, o que queremos comunicar fa•am 

parte dessa trilha. 

Os conhecimentos diasp—ricos das çfricas Negras Ž o primeiro plano das 

encruzilhadas oriundas das experimenta•›es com o Samba de Pareia, seu ritmo, 

sua ancestralidade, sua festa, seu contexto, traduzidos, nos oferecem possibilidades 

de conhecimentos com a inten•‹o de permitir o deslocamento dos centros de 

interesse e poder. E Ž assim que proponho uma pesquisa alicer•ada pela pol’tica -

Žtnico racial, com olhar sens’vel e comprometida com a arte contempor‰nea negra. 
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