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Resumo

Neste artigo procuro verificar como
as marcas corporals, voluntarias ou
involuntarias, juntamente com as
habilidades ffsicas, gestos e posturas,
caracterizam os contadores de "causos"
da regiao da fronteira entre Brasil,
Argentina e Uruguai, configurando
se como elementos fundamentais
nas hist6rias que eles contam sobre si
mesmos. A importanda do corpo na
constituicao destes sujeitosJcontadores
e analisada atraves de registros
etnograficos, como narrativas orais e
fotografias realizados em ocasioes de
performances.

Palavras-chave: Narrativas orais. Con
tadores de hist6rias. Corporalidade

Abstract

In this paper I intend to show how body
marks, physical skills and gesture can
characterize thestorytellers on thefrontier
of Brazil, Argentina and Uruguay. These
elements are central in the stories they
tell about themselves. The relevance of the
body totheconfiguration ofthese subjects is
analyzed through ethnographic data such
as oral narratives and photographs taken
during storytellers' performances.

Keywords: Oral narrative. Storytellers. Body
marks.

ILHA
Revlsta de Antropologla

216



A mem6ria na Pele: performances narrativas de contadores de "causes"

A pesquisa de campo por vezes surpreende. Embora a perspectiva
.l"'\.de considerar as relacoes entre narrativas, corporalidade e cons
tituicao do sujeito-contador, habitante da fronteira entre Brasil, Ar
gentina e Uruguai tenha surgido, desde 0 inicio de minha experiencia
etnografica na regiao. em 1997, a observacao acurada dessas relacoes
ao longo dos anos suplantou qualquer expectativa. Durante suas
performances narrativas, euma pratica dos contadores de "causos"
selecionarem aqueles eventos que lhes deixaram marcas no corpo.
Ea esta memoria marcada na pele, nos ossos. nos rmisculos. que os
narradores recorrem no momenta das performances para contarem
sobre si mesmos e sobre os valores de sua cultura. Essas marcas cor
porais, cicatrizes visiveis, sao testemunhas de historias de vida que se
constroem a partir de conflitos que foram, em muitos casos, venci
dos pelo corpo ou atraves do corpo. A constante busca de superacao
desses conflitos previstos pela cultura local (conflitos com os pais, na
infancia: com 0 companheiro ou a companheira, no casamento; com
os animais, no trabalho; com 0 proprio corpo, em situacoes de doenca:
ou peleas e brigas diversas}', da origem a narrativas pessoais atraves
das quais os contadores exercem uma forma de se diferenciarem e se
constituirem como sujeitos",

Considerando, assim, as performances narrativas como uma via
de aces so a cultura da populacao que habita essa triplice fronteira,
procuro verificar, neste artigo, como as marcas corporais, voluntarias
ou involuntarias, juntamente com as habilidades fisicas, gestos e pos

turas, caracterizam os contadores e participam das historias que eles
contam sobre si mesmos (suas narrativas pessoais). Embora a maior
parte dessas performances nao sejam piiblicas, confiram maior enfase

ao conteudo e, consequentemente, nao demonstrem uma preocupacao
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estetica (logo, nao se caracterizam como "performances culturais",
no sentido dado por Singer"), tambem nelas 0 contador assume a
responsabilidade pelo que sera contado e deve, para isso, demonstrar
competencia comunicativa. Essa demonstracao de competencia pres
supoe, mesmo na narrativa pessoal, 0 envolvimento integral de seu
corpo e de sua voz no ato de narrar, 0 que permite que seja considerada
aqui tambem sob a denominacao de "performance". Esta, portanto,
tambem possui seus c6digos, possibilitando que tanto 0 conhecimento
produzido pela cultura quanto a reflexao sobre este envolvam seus
participantes de uma forma "multissensorial" (Langdon, 1999, p.
29). Quero salientar que a nocao de performance com a qual estou
trabalhando e inspirada ainda na deflnicao fomecida por Kapchan
(1995), de uma pratica estetica que envolve padroes de comporta
mento, maneiras de falar, maneiras de se comportar corporalmente
que, por sua repeticao, situam os atores sociais no tempo e no espaco,
estruturando identidades individuais e de grupo. Ou seja, performance
nao envolve necessariamente uma manifestacao publica, espetacular,
mas uma "maneira de se comportar corporalmente" a partir das quais
individuos e grupos se identificam. Atraves dessa forma de expressao,
colocando experiencias pessoais em relevo, os valores da cultura sao
organizados de forma a fazer sentido (Turner, 1981).

Assim como as marcas no corpo individualizam 0 sujeito, 0

compartilhar de seu significado s6 se da em sociedade. Como afirma
Detrez (2002, p. 123), por um lado, 0 corpo eseparado, delimitado por
fronteiras estritas, de outro, ao contrario, esigno de pertencimento
ao grupo e mesmo ao universo. Para a autora, 0 corpo nao deve ser
considerado uma entidade separada, mas se encontra inscrito em redes
de correspondencia e de influencias com elementos exteriores.

A nocao de que a trajet6ria individual vai originar certa cartografia
corporal vem acompanhada da nocao de que 0 corpo emoldado (ob
viamente nao de forma absoluta) pela cultura. Ja em Mauss (1974),
aparece a nocao de que 0 corpo e0 lugar da personalidade social e da
individualidade, e de que tanto 0 indivlduo quanto sua cultura podem
ser identificados a partir das "tecnlcas corporais" que utilizam.

Este artigo, portanto, ededicado a uma analise da importancia
do corpo na criacao narrativa dos contadores de "causes" da regiao
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A memoria na Pele: performances narrativas de contadores de "causes"

fronteirica entre Brasil, Argentina e Uruguai, e de como esta questao
e potencializada no momenta de suas performances. Inicio com urna
pequena sfntese dos estudos sobre corpo e corporalidade na antropologia,
em especial aqueles que enfocam as relacoes entre corpo, nocao de pes
soa, memoria e conhecimento, no sentido de estabelecer 0 cenario teorico
para a discussao dos dados etnograficos", abordados na sequencia.

A Construcao Cultural do Corpo na Teoria Antropol6gica

A nocao de que 0 corpo e constitufdo culturalmente ganhou no
tabilidade a partir da publicacao da obra de Marcel Mauss, As Tecnicas
Corporals, ainda na decada de 30, que passou a ser referenda nesse
campo de estudos. Mauss, caracterizando 0 corpo como 0 primeiro e
mais natural instrumento do homem, encontrou nas tecnicas corpo
rais, utilizadas de diferentes maneiras por diferentes sociedades, 0 que
chamou de "atos tradicionais eficazes". Segundo ele (1974, p. 217):
"Nao ha tecnica e tampouco transmissao se nao ha tradicao, Enisso
que 0 homem se distingue sobretudo dos animais: pela transmissao
de suas tecnicas e muito provavelmente por sua transmissao oral."

Levi-Strauss (1974), em introducao aobra de Mauss, acrescenta
que atraves do estudo destes atos, transmitidos de geracao para geracao,
se pode chegar amaneira concreta com que a estrutura social imprime
sua marca nos individuos. Segundo Strathern (1996), em seu liVIO Body

Thoughts, alem do ensaio sobre as Tecnicas Corporais, outro trabalho de
Mauss tambem foi particularmente significante em relacao a abor
dagem do corpo: 0 ensaio Uma Categoria doEspirito Humano: a nOfiio de

pessoa, a nOfiio do "Eu" (1938). Embora Mauss nao tenha sintetizado os
dois trabalhos reladonando-os sob 0 mesmo topico (0 corpo), Csordas
(1994) tern feito urn exercicio nesse sentido, semelhante ao de Strathern
(1996), que tambem vai enfatizar as conex6es analiticas entre os dois
textos. Para Strathern, 0 ensaio sobre a pessoa, ainda que indiretamente,
tern urn importante relacionamento com 0 topico do corpo como lugar
de expressao da personalidade social ou da individualidade.

Na perspectiva de reflexao que relaciona corpo e pessoa encontra
se tambem a obra de Maurice Leenhardt (1971) sobre a sociedade
Canaque, da Melanesia. Segundo Maluf (2002), para Leenhardt a de

flnicao da pessoa entre os Canaque se dava a partir da rede de relacoes
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nas quais 0 individuo estava inserido. Fora dessa rede nao cabia ao
individuo nem sequer urn nome". Em seu artigo sobre a proeminen
cia da mao direita, Robert Hertz (1980), contemporaneo de Mauss,
tambem vai abordar a construcao cultural do corpo como reflexo das
representacoes sociais.

Ja Marcel Jousse (2002), em L'Anthropologie du Geste, procurava
universais que dessem conta do processo de construcao e transmissao
do conhecimento - consequentemente, da memoria. A enfase que 0
autor atribui a questao do gestual vern colada a sua abordagem da
oralidade, pois ambos eram considerados por ele os principais meca
nismos de aprendizagem do ser humano. Numa linha semelhante,
Leroi-Gourham (1987) busca identificar os mecanismos da memoria
em gestos, manipulacao de utensflios, palavras e sfmbolos, trabalhando
na interface entre etologia e etnologia. No mesmo periodo, nos EVA,
John Blacking (1977) organizava uma coletanea intituladaAnthropo
logy of the Body, onde, ao contrario de Leroi-Gourham, 0 principio de
considerar 0 corpo como urn elo de ligacao entre natureza e cultura
foi tornado sob a perspectiva "de urna unica especie, 0 homo sapiens
sapiens". as trabalhos incluidos nessa coletanea tinham em comum
quest6es como 0 pape1 dos corpos na origem da criatividade cultural,
os usos do corpo como urn meio de expressao nao verbal, extens6es
do corpo em habilidades, tecnicas e rituais; tecnicas de pesquisa e
notacao sobre os movimentos corporais e, bastante interessante para
minha abordagem etnografica, a questao das mudancas na postura,
na expressao e no movimento corporal causados por doencas ou va
riacoes na situacao social.

No trabalho de Goffman (1985) temos a analise da interacao como
representacao teatral, na qual os individuos sao atores que jogam dife
rentes papeis, de acordo com 0 contexto. Por outro lado, sob a inspiracao
na etologia, a obra de Goffman visa 0 estudo do corpo nas interacoes
sociais e esomente a partir destas que analisa atitudes, posturas, gestos
e movimentos corporais (apud Duret; Roussel, 2003, p. 33).

Propicios para pesquisas interdisciptinares, estudos sobre a corpo
ralidade expressiva e comunicativa foram amplamente desenvolvidos
pelos pesquisadores da Escola de Palo Alt06

, que inferiram que dentre
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A memoria na Pele: performances narrativas de contadores de "causes"

todos OS comportamentos corporais possiveis. apenas alguns (aqueles
que representam "encontros significativos") sao retidos pela cultura,
constituindo codigos de comportamento corporal que conformarao 0

amplo sistema comunicacionaL
Em termos do que se pode chamar de "historia social do corpo"

encontram-se, entre tantas outras, as obras dos franceses Vigarello
(1978,1985), Le Breton (1985,1992,2001), Detrez (2002). No Brasil,
ha 0 trabalho ja classico de Rodrigues (1975), que faz uma revisao do
tema nos estudos antropologicos, explorando as construcoes culturais
de interdicoes relacionadas ao corpo, como excrementos, morte, etc.
Em obra mais recente (Rodrigues, 1999),0 mesmo autor, considerando
os corpos em interacao, analisa 0 desenvolvimento das sensibilidades
no contexto da historia do Ocidente. Na etnologia indigena brasileira
temos tambem uma obra de referenda, 0 artigo de Seeger, DaMatta
e Viveiros de Castro (1979), que aborda a construcao do corpo nas
sociedades indigenas, sob a otica da nocao de pessoa. De acordo com
os autores: '~produ<;ao fisica de individuos se insere em urn contexto
voltado para a producao social de pessoas, i. e., membro de uma socie
dade especifica." (Seeger; DaMatta; Viveiros de Castro, 1979, p. 4) 7.

Fundamental, entretanto, para a analise que procuro de
senvolver neste artigo, ea nocao de "conhecimento incorporado"
(incorporated knowledge). Inicialmente encontrei esse conceito
utilizado por Hastrup (1994), que trata da "natureza corporea do
conhecimento". Para ela. modelos culturais sao incorporados, tanto
no sentido de que sao intemalizados nas praticas corporais diarias
quanto no sentido de que sao expressos (extemalizados) mais em
a<;6es do que em palavras", Lagrou (1998, p. 43) tambem utiliza essa
nocao em sua tese sobre os Kaxinawa:

Conhecimento nao pode ser adquirido fora do contexto, uma vez
que conhecimento nestas sociedades e parte constitutiva da pessoa:
conhecimento e memoria sao incorporados e sao atualizados na medida
em que fazem sentido para a criacao da vida cotidiana.

Apoio-me tambem no obrigatorio artigo de Csordas (1990) so
bre essa questao. Nesse, 0 autor desenvolve 0 chamado embodiment

paradigm como uma estrategia metodologica na qual a experiencia

corporal deve ser compreendida como a base existencial da cultura e
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do self, podendo ser usada tambem como urn ponto de partida valioso
para a analise desses (0 corpo passa a ser sujeito e nao mais urn mero
objeto da cultura). Para Strathem (1996, p. 2), em comentario sobre
a obra do autor, 0 uso do termo embodiment representa urn ganho na
busca de urna abordagem da pessoa em sua totalidade, pois enquan
to "individuo" e "pessoa" sao conceitos com referenciais abstratos,
embodiment, ao contrario, esta calcado nurna referenda concreta, a
presenca aqui-agora que permite a comunicacao com 0 outro. Nesse
sentido, ao enfocar a experiencia cultural como corporificada, Csordas
tambem esta valorizando 0 ponto de vista do nativo, seus saberes e
valores locais (Maluf, 2002).

Apartir dessas contnbuicoes, pensando 0 corpo como constituidor
dos sujeitos, na cultura, procuro compreender melhor como os conta
dores de causos ocupam urna posicao de destaque, nao s6 no processo
de transmissao, mas de criacao de urna corporalidade comurn nesta
"comunidade narrativa" (Lima, 1985) existente na zona de fronteira
de Brasil, Argentina e Uruguai.

Narrativas e Corporalidade

Ao longo das diversas incurs6es que fiz pela regiao da fronteira
entre Brasil, Argentina e Uruguai, especialmente na zona rural, obser
vei que em suas performances narrativas os contadores de "causos"
selecionam especialmente aqueles eventos que lhes marcaram, lite
ralmente, no corpo. Constituindo-se de "experiencias incorporadas",
essa mem6ria que se preserva na pele servira de referenda para que os
narradores, no momenta de suas performances, contem sobre si e sobre
os valores de sua cultura. Sepodemos pensar que 0 corpo atua como urn
indice da sociedade e que cada sociedade, no interior de sua visao de
mundo, desenha urn saber singular sobre os corpos: seus constituintes,
suas performances, suas correspondencias, lhes dando sentido e valor,
podemos tambem pensar que ha urna relacao direta entre as concepcoes
de corpo e as concepcoes de pessoa de cada sociedade.

Embora urna primeira mirada pudesse sugerir que as marcas in
dicassem urna ideia de imperfeicao, do contrario, entre os contadores
da fronteira, possuir "marcas" corporais emotivo de orgulho. Por essa
razao as narrativas aqui abordadas nao sao apenas do e sobre 0 corpo,
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A mem6ria na Pele: performances narrativas de contadores de "causes"

mas estao, sobretudo, inseridas no corpo. Ou seja, paradoxalmente a
oralidade efemera de sua voz, considero 0 corpo desses narradores
como uma duradoura superffcie de escritura: '~ pele e urn livro aberto
aos olhos alheios." (Jeudy, 2002, p. 91).

Villaca e Goes (1998, p. 12) colocam que 0 corpo imperfeito,
acidental, em desconformidade com rela~ao a uma matriz modelar,
pode perder 0 vies de negatividade que the empresta 0 senso comum
para ser emblematico de uma "busca de expressividade". 0 interes
sante, no caso dos contadores de "causos" da fronteira, alem desta
luz sobre 0 fato de que 0 corpo imperfeito e 0 corpo potencialmente
expressivo, e que a "matriz modelar" do grupo enfocado parece
contemplar a propria imperfeicao - 0 corpo marcado, deformado. E
se 0 imperfeito e tambem 0 modelo, logo, perde seu carater de des
conformidade. Talvez entre esses narradores nao ter marcas e que
seja urn Indice de imperfeicao do sujeito.

As marcas, portanto, nao apenas identificam os sujeitos frente ao
grupo como tambem ajudam a contar a sua historia particular. Atraves
da comunidade narrativa, as historias pessoais circulam e passam a
fazer parte do imaginario da fronteira, criando, por sua vez, modelos
para a realizacao de novas trajetorias".

Bntretanto, implicita a colocacao de que a corporalidade e urn
fator determinante na constituicao dos sujeitos da fronteira esta a ques
tao de que essa corporalidade nao eformada apenas em decorrencia de
eventos aleatorios. mas e tambem criada pelos proprios sujeitos. Dai a
importancia das performances narrativas na afirmacao da relacao que
cada sujeito estabelece com uma dada corporalidade. Essa corporali
dade deve ser aqui entendida tanto em relacao aos aspectos ffsicos e a
forma, como a presenca de rmisculos, cicatrizes, deformacoes, barba,
cabelos, habilidades, quanto ao porte de objetos (vestimentas, adere
cos), capacidades (visao acurada, habilidade no trato com animais),
gestual e manipulacao de determinados utensilios (cuia de chimarrao.
armas, chapeu, montaria etc.). Tendo em vista esses aspectos, pude
identificar, dentre a grande variedade de narrativas e performances
observadas, tres grupos de referenda para a analise da relacao entre
a corporalidade e a constituicao dos sujeitos na fronteira: 1. a apa-
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rencia fisica econstruida deliberadamente, obedecendo ao desejo do
sujeito; 2. a aparencia fisica edecorrente de eventos imprevistos ou
alheios avontade do sujeito; 3. as habilidades ffsicas. 0 gestual e as
posturas identificam os sujeitos. No primeiro e no segundo grupos,
a corporalidade nao e apenas objeto das narrativas, mas e tambem
veiculo para as performances. No terceiro, apesar das performances
eventualmente reproduzirem gestos, posturas ou habilidades, estes,
em geral, sao apenas mencionados, ou seja, ficam restritos ao nlvel
do discurso e nao do corpo.

1. A. Modelagem voluntaria do corpo

o trabalho sobre 0 corpopode ser visto comoum fator de individu
a~ao, logo, a gestae de identidade atraves do corpo passa inicialmente
pela aflrmacao do sujeito de que esse esua propriedade, sobre a qual
ele pode dispor de acordo com sua vontade (Duret; Roussel, 2003, p.
112). Entre algumas sociedades indigenas sul-americanas tambem se
pode observar esta concepcao de que 0 corpo e"fabricado" ao longo da
trajetoria de vida do individuo (Seeger; Viveiros de Castro; DaMatta,
1979). Da mesma forma, como veremos nos relatos mencionados abai
XO, entre os contadores da fronteira a modelagem do corpo etambem
utilizada como signo da construcao pessoal. No entanto, 0 fato dessa
modelagem ser provocada ou arbitraria, para os sujeitos em questao,
nao altera fortemente 0 valor a ela atribuido,

Gaucho Barreto, de 62 anos - Livramento/Bk, e urn contador
reconhecido tanto por sua habilidade como performer quanto por sua
aparencia fisica: ele tern uma longa barba, cabelos compridos, veste
bombacha e calca sempre tamancos de madeira. Esta "estetizacao de
si" que, de acordo com Paul Veyne (1987), pode ser uma estrategia
empregada na constituicao da subjetividade, parece caracterizar a
concepcao que Barreto faz de si mesmo:

Eu sempre fui bern louco assim! De bota e de bombacha! Bern guascao
[nistico}'". Nunca andei de calca na vida. Bu. calca e camisa, foi so no
quartel. [...] eu sempre ando de tamanco. Eu ando em contato com a
natureza, em riba de urn pau.

Tambem observei esse aspecto quando, em uma de suas per
formances, Barreto, referindo-se apropria barba, me contou de uma
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A memoria na Pele: performances narrativas de contadores de "causos"

ocasiao em que foi preso por realizar contrabando. Nessa ocasiao, 0

administrador da cadeia teria dito: "Esse af vai ter que fazer a barba",
ao que ele respondeu: "So que me matem antes, senao nao. Me cortar
a barba so morto! So que 0 senhor me mate, me agarre a pau, porque
enquanto eu puder eu you dar grito e berrar e morrer diante de voces.
Eu nao you deixar!"

Pergunto ha quanta tempo ele tern essa barba e ele diz que desde
a primeira vez que "caiu preso", ha mais de vinte anos, sempre por
contrabando. Segundo ele. a barba 0 identifica, para si mesmo e para
sua comunidade, como alguem que "ja foi muito errado", mas que
resolveu seguir outro caminho". Nesse sentido, a criacao do diferen
cial atraves da longa barba e da postura irreverente que assume ao
utilizar uma peca de indumentaria em desuso, 0 tamanco, posiciona-o
propositalmente amargem, ao mesmo tempo em que a coragem em
assumi-lo efator de valorizacao frente ao grupo. Esse contador cons
troi, assim, urn diferencial na propria aparencia e 0 utiliza como urn
elemento de referenda durante sua performance, demonstrando que
seu corpo carrega parte da memoria de sua trajetoria pessoaL

Roberto Rodriguez, de 60 anos, morador de Tomaz Gomensoro/
UY que ficou famoso como domador, trata de maneira semelhante da
construcao da propria aparencia como urn Indice de diferenciacao:

Porque me mandaban llamar, me decian: "Nosotros tenemos doma
tal dia, te sirve? Venite, pagamos los pasaje y la estadia aca." Yalguna
cosa grande siempre me daban, pero a mi 10 que me interesaba era
conocer. Andar y conocer lugares diferentes. Yo decia: "Bueno, yo
voy alli, ya conozco, 0 si no, ya llamo la atenci6n", empezando a
hacerse conocer uno mismo. Yo era una persona que, en aquellos
aiios ... estoy hablando de veinte y cinco, treinta aiios arras. Fui de
los primeros que use melenas bien largas, llegue a tener el pelo aca
en la espalda. Entonces la gente mismo, en aquellos aiios atras en
que no se usaba las melenas asl, veia que aparecia aquel uruguayo, a
veces en la Argentina, en otra parte, con aquellas melenas barbaras.
no? Asf que yo fui una persona muy distinguida, entonces donde yo
fui no se olvidaran mas de mi desde aquella epoca.

As preocupacoes com a imagem de si, para Duret e Roussel
(2003, p. 61), envolvem nao somente aquelas do corpo em intera
~ao corn seus codigos, mas tambem aquelas ligadas abeleza e aos
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julgamentos esteticos. 0 cuidado com 0 corpo, segundo eles, tanto
pode voltar-se para formas consagradas, ideals, como tambem pode
representar a busca de uma aparencia mais pessoal, esta Ultima po
dendo ser pensada no caso do Sr. Roberto. 0 discurso deste contador
tambem remete a alguns aspectos que caracterizam os contadores da
regiao, como 0 trabalho itinerante, que permite conhecer e "fazer-se
conhecer" atraves das fronteiras (ele. que euruguaio, cita viagens
para a Argentina e, em outro momento, para 0 Brasil) e a presenca
marcante, que ele atribui a sua aparencia, mas que, eu diria, erelativa
asoma da aparencia com a performance.

Como temos visto, ao mesmo tempo em que 0 sujeito cria re
ferenciais de Identificacao para si, a sociedade tambem estabelece
modelos em relacao a aparencia de seus membros, inclusive em
termos do vestuario e do porte adequado das pecas tradicionais
deste. A busca de adequacao a esses modelos emencionada nos
discursos, podendo tambem ser utilizada na avaliacao, por parte
da audiencia, das "performances culturais", como se percebe nas
seguintes falas, respectivamente:

Si un nifio de escuela, de la ciudad - de la ciudad estoy te diciendo
Montevideo - se pone una bota, ya esta disfrazado, ya esta cambiando
toda su realidad, su vestimenta, su forma de entrar, su forma de bailar,
el paso... Aca no, aca los gurices ya caminan distinto, ya tienen una
manera de portarse distinta. (Ver6nica, 37 anos, professora do Liceo
Rural de Cerro Pelado/UY).

A fala de Veronica eurn comentario sobre as diferentes maneiras
de dancar e relacionar-se com 0 Pericon Nacional, baile tradicional uru
guaio realizado em festas patrias. Para ela, que ede Montevideu e vive
ha varies anos em Cerro Pelado - regiao da "campanha'?" uruguaia -, as
cnancas do pueblo possuem urna relacao mais proxima com as tradicoes
gauchas representadas no Pericon porque, poderiamos dizer,vivem-nas
na pratica (Teixeira, 1994) - exemplo disso e0 fato de muitas criancas
irem para a escolaa cavalo.0 comportamento diferendado dessas crian

~as, manifesto na danca do Pericon, refletiria, assim, urn certo estilo de
vida que, por sua vez, determinaria posturas corporais especfficas.

A ideia da "estetizacao de si" como estrategia utilizada na cons
truceo da subjetividade aparece tambem na narrativa de Simone, de
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49 anos - Livramento/Bk, sobre a experiencia que teve, na infancia,
quando presenciava as longas sess6es de maquiagem da madrasta
de sua mae. Aqui 0 contexto do evento narrado". porem, e outro:
refere-se apopulacao urbana da fronteira, de classe media alta, cujo
comportamento refletia mais os modelos oferecidos pelo cinema
hollywoodiano e pelas revistas de moda francesas do que 0 "estilo
gaucho" da campanha.

Eu adorava a madrasta! All, eu me dava super bern com ela, eu achava a
criatura mais fantastica. Pra mim ela era fascinio puro. Ela era de uma
vaidade... ela era daquelas pessoas assim ... nao tinha nada nela que
fosse natural. [risos] Eles paravam no Hotel Labacki e ela tinha muita
pacienda comigo. Ela me trazia muita roupa, muita boneca, muito...
Bntao assim, na epoca, 0 rosto modelo era da Jeanne Arlaud, com
aquelas boquinhas assim, aquelas sobrancelhas ... Bntao ela sentava...As
janelas do antigo Hotel Labacki eram ate 0 chao e tinha uma sacadinha
de ferro, entao ela fazia assim 6 [ela demonstra], abria, e sentava de
forma que a claridade batesse no espelho. E sentava assim, na beira da
cama, e eu aqui assim, acocorada em cima dela. E ela pegava aquele
lapis de sobrancelha e fazia assim [representa 0 gestual do maquiar-se].
E eu achava aquilo fantastico! E aquilo tu olhava, era perfeito. Ai ela
pegava 0 batom, e ela fazia uns gestos, e aquela boquinha ficava assim
6 [mostra 0 desenho dos labios, em forma de coracao]. Menina, mas
era uma obra de arte! E ela ficava no minimo umas duas horas depois
do banho... Entao ela ia ao banheiro, tomava banho e tal e voltava pra
se vestir no quarto. E ai ela comecava a metamorfose, e eu ali, fascinada
ne. Quando ela saia do quarto, menina... nao tinha nada a ver com a
mulher que saiu do banhol [risos]

Simone identifica no processo de subjetivacao da madrasta 0 es
force de adequacao ao modelo da epoca entre senhoras da sua classe.
A artificialidade desse processo ("nao tinha nada nela que fosse natu
ral") permitia que a madrasta reproduzisse no proprio corpo 0 modelo
desejado. A qualidade deste trabalho sobre si era tal (realcada pela
teatralidade e precisao do seu gestual e pela longa duracao da a<;ao),
que Simone, fascinada, condui: "era uma obra de arte!" A experien
cia de Simone, ainda menina, ao presenciar a madrasta maquiar-se,
resultara tao impactante que ela ainda guarda aqueles momentos na
memoria, uma memoria que, incorporada, permite que ela represente
agora, com seu proprio corpo, 0 gestual tantas vezes observado".
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2. A Modelagem arbitraria do corpo

A referenda as marcas corporais oriundas de acidentes, de defor
macoes causadas pelo trabalho, de brigas (peleas), de a<;6es violentas
sofridas ou de cirurgias euma das principais estrategias a que recor
rem os contadores no momenta de suas performances. Ecomo se as
cicatrizes potencializassem a mem6ria e conferissem a verossimilhanca
necessaria e, acima de tudo, contundente ao relato. Em praticamente
todas as performances que assisti havia momentos em que as marcas
no pr6prio corpo tornavam-se 0 mote de mais uma hist6ria, neste
caso parte da trajet6ria do pr6prio contador. Vale ressaltar, conforme
venho argumentando, que nao ha uma linearidade tematica entre as
narrativas contadas, ou seja, a uma hist6ria de lobisomem pode seguir
se 0 relato de uma experiencia de doenca que deixara uma cicatriz.
Ou ainda, a hist6ria de lobisomem pode transformar-se no relato de
uma experiencia que fez parte da trajet6ria de vida do contador, tudo
depende do contexto de encadeamento entre uma narrativa e outra.

Trago a seguir um exemplo para melhor caracterizar essa relacao:
na primeira vez que fui a casa de Seu Domingo, de 82 anos, morador
de Cerro Pelado/UY, ele comecou sua hist6ria de vida narrando 0 con
tato que teve com uma milfcia que participava da Revolucao de 32, no
Uruguai. Ap6s algum tempo de conversa, enquanto contava sobre a
cirurgia que sofreu no coracao, ele me surpreendeu: abriu os botoes da
camisa que vestia para me mostrar as cicatrizes que testemunhavam
o seu relato. Olhei impressionada para aquele estranho relevo em seu
peito. Nao satisfeito, entretanto, Seu Domingo pediu que eu colocasse
a mao naquelas marcas para sentir os alambres que foram usados na
operacao, Um pouco constrangida, respondi que nao era necessario,
que conseguia ve-los, mas ele nao se conformou com minha resposta:
pegou minha mao e fez com que eu 0 tocasse, me impelindo a sentir
sua cicatriz com meu pr6prio corpo.

Creio que essa busca de reconhecimento a partir das cicatrizes
relaciona-se a uma "simb6lica corporal" - no sentido dado por Maluf
(1996) - cuja interpretacao epr6pria de cada grupo social que partilha
os mesmos c6digos. Assim, embora bastante "entrosada" com a popu
lacao da regiao, 0 fato de desconhecer alguns de seus c6digos talvez
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justifique meu estranhamento, e ao mesmo tempo minha comocao. ao
ter de tocar a cicatriz de Seu Domingo, 0 que para ele.alem de reforcar
a veracidade do fato, era uma atitude perfeitamente "natural".

o fenomeno das cirurgias e algo relativamente novo para as pes
soas mais idosas da zona rural da fronteira de qualquer urn dos tres
paises enfocados, especialmente para aquelas de menores condicoes
economicas. Esses sujeitos, no caso os contadores de causos com os
quais convivi, incorporam essas cicatrizes em suas performances,
incluindo-as como marca de mais urn conflito vencido, neste caso, no
proprio corpo. Assim, depois de mostrar a cicatriz alta no peito, Seu
Domingo da prosseguimento asua performance baseada na hist6ria
inscrita pelas marcas em seu corpo: ao relatar urn incidente ocorrido
com urn cavalo, ele retira a bota que calca no pe direito, desenrola 0

saco plastico que envolvia 0 pe. baixa a meia e mostra outra cicatriz,
desta vez deixada pelo coice que recebera do animal. Enquanto vejo e
"sinto" suas cicatrizes, escuto a historia da sua vida e, de certa forma,
tambem de parte de sua comunidade.

Ao encontrar Seu Domingo algumas semanas mais tarde, ele se
preparava para ir ao medico: havia calculado malo golpe de urn ma
chado e acertara acidentalmente 0 per Isso ja havia acontecido ha dias,
mas como ele nao conseguira curar-se totalmente com seus jujos (ervas,
chas) e continuava mancando, resolvera tratar-se com 0 "doutor". Com
seus 82 anos, esta cicatriz desenhava mais urn trace na cartografia do
seu corpo, originando uma nova historia a ser contada.

Com Seu Waldemar Calovi, de 73 anos - Alegrete/RS, que conheci
ainda em minha pesquisa de campo de mestrado, nao foi diferente.
Mal haviamos sido apresentados e ele ja performatizava uma pelea,
desencadeada pela indicacao da profunda cicatriz que possuia no
brace, resultado de sua saida vitoriosa desse conflito. Seu Waldemar
havia sido subdelegado na zona rural de Alegrete e quando fora im
pedir a realizacao de urn baile irregular, usando, segundo ele, antes
da forca, a classica expressao fronteirica: "Para a gaita, gaiteiro!", foi
rechacado por urn participante mais corajoso, que the brindou com
urn "faconaco" no brace. De acordo com ele, 0 homem acabou preso
e 0 ocorrido so nao teve consequencias mais graves porque ele se
protegera, num gesto habil, com 0 pala.
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Nesse caso, ao contrario de outras narrativas ouvidas em campo,
e S. Waldemar que ocupa 0 posto de "homem da lei", sendo que 0

cumprimento desta eoferecido como justificativa para sua atitude ao
interromper 0 baile e envolver-se na pelea. As expressoes utilizadas por
S. Waldemar, como "banquei essa cruzada", ressaltam sua coragem
no enfrentamento corpo-a-corpo, valorizando desta forma a cicatriz
que restara do embate. Ao se levantar, durante a performance, para
representar a acao ele usa 0 gestual como "garantia suplementar de
autenticidade" (Goffman apud Duret; Roussel, 2003, p. 33).

Sua destreza e asnida durante a luta sao apontadas pelo amigo
- que participava da conversa como uma "audiencia especializada" 
quando este comenta sobre 0 pala [poncho] que ele usara emolado no
brace, poupando-o de um ferimento mais grave. A frase: "atirei com
vontade de matar", utilizada por S. Waldemar, remete novamente a
questao do ethos local que, de certa forma, une a populacao da fron
teira na convivencia com 0 conflito.

Outro aspecto a observar eque nao apenas 0 cenario do evento
narrado envolve0 meio rural (0 baile era"de campanha"), bern como as
metaforas utilizadas por Seu Waldemar tambem evidenciam a forca da
ruralidade na regiao: "lutei de brace e campo aberto" ("campo aberto"
substitui "peito aberto"), "a tropa estourou" (refere-se a correria dos
participantes do baile, ocasionada pela briga).

o orgulho da cicatriz, comum a Seu Domingo e a Seu Walde
mar, tambem ea atitude de Dona Iracema em relacao as marcas que
carrega, oriundas, no seu caso, do pr6prio trabalho":

Pero... trabajo para mi, yo nunca vi trabajo pesado. Mira que yo trabaje.
Yo mesma hice mis arrojos. Una legua y poco, prendia un charret de
500 quilos de lana y de ropa, y me iba. Por eso tengo las rodillas todas
deformadas, viste? Mira esto [ela mostra os joelhos deformados]. Sabes
10 que yo hacia? Me arrodillaba as! arriba de las piedras, para lavar.
Lavava lana, lavava ropa, cuando hacia seca, llevaba todo pronto para
las casas. Y sin embargo yo no me mom.

Enquanto para Seu Domingo a cicatriz euma especie de sfmbolo
de superacao da enfermidade e para Seu Waldemar e0 trofeu de vit6
ria sobre 0 agressor, para Dona Iracema, possuir 0 corpo deformado e
tambem uma conquista, a conquista de haver sobrevivido.
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As cicatrizes que possui Don Jose Gomez, de 86 anos, antigo
tropeiro e morador de Mercedes/AR, oriundas tambem de acidentes,
marcam seu corpo de maneira semelhante, tomando-se tambem parte
de sua historia.

DJG - Yo tenia mis caballos, tropeava a caballo ... Llevehasta cerquita del
Parana, lleve tropas de aca, que me llevo veinte y nueve dias de viaje.

Camba Lacour [meu interlocutor local e guia, presente na conversa] 
De viaje a caballo?

DJG - De a caballo, con tropa. De aca a Misiones veinte e un mas, a
Corrientes diecinueve. A veces nos agarraba las tormentas a noche, no se
como aguante hasta esa altura, mucha frialtad... Pero hasta ahora ando
bien, gracias adios. 'Iuve un accidente... Me quebraran la cabeza aca con
un golpe, y aca tengo la raya, aca se ve la marca... [ele mostra a cicatriz na
testa] Pero no me paso mas nada. Ydespues fue a Buenos Aires, al hospital
yam me hicieran la operacion, Ese ojo no movia, quedo paralizado.

CL- Y ese accidente como fue?

DJG - Ese accidente se descarillo el tren. Yo me venia con una hacienda
[uma tropa de gado] am, de aca cerca, del Empedrado. Se corte el furgon
en que veniamos nosotros, se corte el gancho. Y bueno, el tren se fue.
Pero con el tiron le siguio el furgon, se iba el furgon de espacio, solo. Y
alla le hice sefia con la linterna colorada, claro, el maquinista paro alla
las maquinas, volvio de vuelta del puente, pero en lugar de esperarle
al vagon, reculo. Borracho andaba, borracho. EI maquinista. Me hizo
saltar por la via. Casi se tombo el furgon. Bueno, y am me agarro una
tabla, aca, bien en el medio de la cabeza. AID vino un estanciero que
paso por cerca de la via y me trajo hasta la estacion. Y yo sangraba,
sangraba mucho. Y am me llevaran a Corrientes. A 10mejor, tuvo que
pagar, no se si era cinco pesos, por un auto, para que me llevara hasta
Corrientes. Y no paso nada. Con el estado no se puede hacerle juicio,
nada! Pero yeo bien, yeo bien gracias adios hasta ahora. Nada mas
tengo que una raya en la cabeza que no me sale. rna sequencia de sua
performance, Don Jose, estimulado pela esposa, Dona .Angela, que
estava presente e lembrava-o dos episodios mais remarcaveis de sua
trajetoria, contou-nos ainda sobre 0 episodic no qual ele perdeu parte
de seu dedo indicador direito]

DJG - [sinalizando 0 proprio dedo, ele conta] Ah, ese me agarro un
alambre.

DA - Digo porque yo estaba solita... Y llega el viejito que fue con el,
sangrada la ropa, dije: /~ca esta el caballo de Don Gomez" Ybueno, me
dijo: /lEI se esta viniendo, va volver en el auto. Se corto el dedo, por eso
no pudo venir a caballo".

DJG - Me corte. Por ahi andaba guardado.
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Eu- El dedo?

DJG - Si, con un poquito de alcohol... le puse, sabes? En un frasquito
con alcohol.

DA - Yyo estaba cocinando, y agarre y tome unos mates con la pastilla
que tenia para la presion, pero eso me apuro porque el medico me habia
prohibido de tomar.

Eu - Y como fue el accidente ese?

DJG - Una vaca brava era. No queria pasar por el cruce y se retoso
grande... una vaca grande, de quinientos quilos mas 0 menos. Y la
enlazamos y bueno... me corrio la vaca. Yo tenia... ahi me meti en la
cuerda y le pasamos por arriba de la vaca y la llevamos. Yla estabamos
asegurando para dejarle atada la vaca esa noche, y la dejamos asi. Ella
estaba del otro lado del alambrado y yo de este lado, y alia le pega un
gancho la vaca, sabes? Yle seguro aca ellazo y am me agarro ellazo con
el alambre. Y yo ni sentf... Usted sabe que ningun dolor tuve? Aca en
el sanatorio... me cosio y yo no senti mas nada, ningun dolor. Se sano
asi tranquilo. Quedo la bolita.

Das narrativas de Don Jose emergem diversos aspectos referen
tes aconstrucao da sua subjetividade. Embora 0 contador mencione
as dificuldades enfrentadas no trabalho como tropeiro (tempestades,
frio), nenhum evento especifico e narrado. 0 acidente de trem, ao con
trario, possivelmente por ter the deixado uma marca visivel, a cicatriz
na testa, toma-se objeto de urna narrativa detalhada. Nesse sentido. e
interessante perceber que, ao mesmo tempo em que ele enfatiza que
os problemas decorrentes do acidente foram superados, conclui essa
primeira narrativa pontuando: "nada mas tengo que uma raya en la
cabeza que no me sale". Acicatrizque nao sai e a lembranca inolvidavel,
e a marca deixada por urn evento que, pOI isso, merece ser contado.

Na segunda narrativa, eo conflito com 0 animal ("una vaca bra
ba"), durante 0 trabalho, que e potencializado. E ainda que a reacao
violenta do animal tenha causado a amputacao do seu dedo, ele faz
questao de afirmar, implicando diretamente a audiencia atraves da
interrogacao: "Usted sabe que ningun dolor tuve?" Don Jose parece
querer enfatizar que, apesar da gravidade dos acidentes sofridos, nao
restaram sequelas, apenas vestigios marcados no seu corpo. Diferencia
do por suas marcas. Don Jose mais urna vez se legitima como contador
ao transformar os epis6dios vividos em narrativa. Ele foi 0 vencedor
que hoje conta a historia.
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3. Habilidades ffslcas, gestos e posturas:

Os habitantes das areas rurais da fronteira entre Brasil, Argentina
e Uruguai, como temos visto, reconhecem-se uns aos outros e esta iden
tificacao passa especialmente pela observacao do conjunto de forma
fisica, postura, vestimenta e, e claro, pela forma como se expressam
verbalmente. Essa identiflcacao ficou patente quando os habitantes "de
urn lado" ou "de outro" da fronteira se deparavam, como analiso em
outro artigo (Hartmann, 2004b), com as fotos que fui tirando durante
a pesquisa. Invariavelmente eles reconheciam quem era brasileiro,
uruguaio ou argentino (0 que eu nao conseguiria se nao os conhecesse)
e aos poucos fui percebendo as nuances e diferencas que os identifi
cavam, seja por detalhes da roupa, pela coloracao do couro usado nas
botas, pela forma de usar 0 chapeu ou, segundo eles, ate mesmo pela
postura. 0 corpo. assim, atua "como matriz de significados sociais e
objeto de significacao social", como bern 0 perceberam Seeger,Viveiros
de Castro e DaMatta em seu classico artigo (1979, p. 10).

Neste momenta tratarei das narrativas que se referem especial
mente as atitudes, habilidades e comportamentos corporais que mar
cam/identiflcam os sujeitos da fronteira, tanto contadores quanta pes
soas do seu convivio, pertencentes a mesma comunidade narrativa.

Eu ja havia realizado centenas de fotografias durante a pesquisa
de campo quando visitei, em Montevideu, 0 Museu dedicado ao pin
tor Juan Manuel Blanes (1830-1901 )16, chamado "pintor nacional"
por haver representado, em grande parte de suas obras, temas que
apelavam a identidade uruguaia, destacadamente fatos hist6ricos e
imagens de ga~chos. Chamou-me atencao nestas ultimas 0 fato de
que as posturas dos gauchos pintados por Blanes se assemelhavam
muito a algumas posturas .de descanso de habitantes da fronteira
que eu havia fotografado durante festas tradicionais. Comentando
essa questao com Yango, urn contador de Cerro Pelado/Uf - ele pr6
prio urn gaucho criado na campanha - ele nao apenas identificou as
posturas em questao como tambem observou tranquilamente: "Ah,
mas essa e a maneira do gaucho 'estacionar as cadeiras' "17. As fotos
aqui inseridas dao uma dimensao mais exata deste comportamento
corporal tao caracteristico na regiao,

ILHA
Revista de Antropologia

233



~fioI l.1, d. ~,'rr" ", I.J,, ·UY
h"" L""Jno IW,mor""

.~''' ''' ,k !<!O !

lUl Io_.......-

(, ",Il,,, 'k ~ m,,,il l ,,· l"

r",,, I .... ..' ''. H,m m. ,,,,,
,I".",h,,, ,I,' ~'", I



A mem6ria na Pele: performances narrativas de contadores de "causes"

Assim como determinadas posturas sao reconhecidas, ha ou
tros comportamentos citados e representados nas performances que
tambem apontam para a valorizacao que a sociedade confere para
determinadas habilidades ou capacidades fisicas de seus sujeitos. A
percepcao de posturas, para Bourdieu (apud Duret; Roussel, 2003, p.
14), remeteria a percepcao de hierarquias sociais. 0 "estacionar as
cadeiras" de gauchos e gauchos da fronteira, no entanto, eutilizado
pOI membros de diferentes classes, do peao ao estancieiro. Logo, sua
caracteristica distintiva nao deve ser procurada nas diferentes classes,
mas nas diferencas locais entre campo e cidade, ja que essas sao pos
turas prioritariamente adotadas pelos habitantes da zona rural.

Pico,de 63 anos - Rivera/UY, trabalhou alguns anos como tropeiro
e, posteriormente, administrou com a esposa uma pequena estancia. A
experiencia de vida no campo, tanto para ele quanta para Nury, sua es
posa, permite 0 reconhecimento de pessoas atraves de pequenos sinais.
Esta habilidade edestacada por Nury em dialogo com 0 marido:

Nury - .., ellosven un tipo pasando a caballolejosy reconocen por la manera
de andar a caballo. Yel [urn velho empregado que trabalhava na estancia]
decia: "va a pasar tal y tal cosa." Yo te digo: la imaginadon del tipo, de hacer
el calculo que paso tal cosa, que va a la casa de Fulan... Yese [refere-se a
Pico] es otro que conoce lejos... La manera de andar a caballo...

Pieo - Por la manera de andar a caballo uno conoce la persona.

N - Yo miraba y nada...

P - Cuando ves de lejos un tipo a caballo ya sabes quien es. Si no es de
la zona pero 10conoces, sabes quien es.

N - Como conocen!

P - Y cuando uno salia a veces por la calle, deda asi: 'l\qui cruzo un
milico." Caballo raro, de millco. Claro, porque viene del pueblo, viste?
En el tiempo de los milicos en ronda, que salian por las estancias a saber
novedad... Cuando venias por la calle y veia pisar un cachorral: "6, cruzo
un milieo aqui," Yya tenias que mirar si venia apurado 0 despacio, si
venia a grand6n... Ypor la distancia de los pasos ya veia si venia a trote,
a galope, si venia corriendo. Aver si venia por alguna emergencia 0 si
andaba solo ... aver si veia novedad, no mas. [risos]

A geografia extremamente plana do Pampa faz com que a popu
Iacao local possa distinguir, a grandes distancias. os menores sinais
de alteracao ou movimento no horizonte. E nao eapenas uma grande
acuidade visual que e ai desenvolvida, mas tambem uma excelente
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capacidade de identificacao das figuras apenas vislurnbradas. Epor este
motivo que mesmo a urna grande distancia 0 velho peao da estancia de
Pico e Nury nao somente identificava 0 sujeito que cruzava 0 campo,
como tambem, de acordo com a maneira deste andar a cavalo, a hora
do dia e a direcao que seguia, podia interpretar a rota e 0 objetivo de
seu trajeto. A capacidade de "leitura" das pegadas deixadas no solo
tambem e urna caracteristica dos habitantes da campanha, especial
mente aqueles mais idosos e de areas mais isoladas. A compreensao
que urn tipo de pegada resulta num tipo de evento e algo de que essa
populacao se orgulha, e a consdencia do grau de espedalizacao que esse
tipo de conhecimento representa faz com que ele mereca ser relatado,
dai os comentarios entusiasmados de Pico e Nury.

Barreto, ao referir-se a outro contador, 0 Gaucho Pampa, seu
amigo e protegido,que no momenta final da pesquisa estava com 101
anos, 0 faz atraves do elogio a especial acuidade visual mantida por
este velho contador atraves dos anos:

o Gaucho vai [para a estancia] porque gosta. La mesmo no Cambara
o capataz larga toda a peonada... ainda euma estancia muito grande,
e ele sai a recorrer campo sozinho. Bntao 0 Rivaldo [0 capataz] anda a
cavalo junto com ele. "Seu Gaucho, eu yOU por aqui por essa quebrada
de grota que nos vamos sair la naquele alto de campo la em cima." E
daqui desse baixo ele [0 capataz] olha 0 Gaucho de a cavalo la, Bntao sai
so com ele. E olha, 0 veio sabe, tern urn olho... v~ quando ta estragada
urna cerca, quando urna vaca entrou no mato, urn bicho atolado... Ele
enxerga tudo! E nao usa oculos.

Avisao de longo alcance e urna qualidade muitas vezes observada
pelos habitantes da fronteira, sobretudo na zona rural, pois essa ca
pacidade tanto garantia, ate algum tempo atras, a antecipacao de urn
possivel ataque de urn grupo inimigo quanto e, ate hoje, instrumento
fundamental ao peao que sai para "recorrer campo" (camperear, vis
toriar 0 estado do gado solto no campo).

Nao foram poucas as ocasioes, durante minha pesquisa de campo,
em que me surpreendi com 0 nfvel de "educacao visual" na regiao, Em
uma oportunidade, eu acompanhava 0 veterinario de uma estancia
ate uma mangueira, localizada distante da sede, para observar a vaci
nacao do gado. Ficamos aguardando durante algum tempo a chegada
do gado, que estava sendo trazido de diferentes potreiros (campos de
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pastagem) pelos pe6es. Num certo momento, 0 capataz alertou que nos
preparassemos. pois 0 gado ja estava chegando. Olhei para os lados e
como nao pude ver absolutamente nada, perguntei-lhe como poderia
sabe-lo, Ele explicou-me com muita naturalidade que havia enxergado
a debandada de urn bando de avestruzes e que esta certamente era
uma reacao ao rebanho que se encaminhava para a nossa direcao.
Em poucos instantes ele chamou minha atencao para os assovios que
confirmavam a chegada dos pe6es com 0 gado. Eu, no entanto, con
tinuava cega e surda aqueles eventos. Passados mais alguns minutos
meus sentidos finalmente compreenderam aquela realidade e pude
presenciar tudo 0 que aquele homem havia descrito".

Esta valorizacao do conhecimento incorporado pode ser percebida
tambem na conversa entre 0 Sr. LUIS Carlos, de 77 anos, e Barreto, de
62 anos, ambos de Livramento/BR, quando estes mencionam a capaci
dade de previsao de eventos e de planejamento de urn antigo capataz

que trabalhava numa estancia conhecida.

LC- 0 Aristides me chamava e dizia: "Doutor, vamos se preparar que
os pombao tao indo muito cedo pro mato, isso echuva com temporal."
Tu podia tratar de fechar a casa e de te acomodar porque dava chuva
com temporal! 13 ou nao everdade, Barreto?

B - E se era epoca de esquila, saiam pra botar as ovelhas pro mato.

LC - As ovelhas pro mato pra nao tomarem chuva e nao morrerem
gelada.

B- PIa nao tomar chuva e nao morrer. Eles tinham muita ovelha lao Eassim
tinham coisas que, por exemplo, de me chamava: "Vernca, LuizCarlos!"
"Que que eAristides?" - "Olha esse carreiro de formiga aqui 6, ontem ele
tava de la pra ca. hoje ele ta daqui pra la, ou tu mata esse formigueiro ou
daqui a tres, quatro dias des tao la em casa." Coisas assim, tu sabes?

Aqui 0 conhecimento do capataz esta ligado aobservacao da na

tureza. Sua capacidade de estabelecer relacoes entre 0 comportamento
dos animais e determinados eventos torna-o uma pessoa de grande
estima e valia ja que, na antecipacao desses eventos, muitos prejuizos
podem ser evitados.

Nas narrativas das mulheres sobre suas trajet6rias tambem sao
constantes as referencias a essas habilidades desenvolvidas ao longo
da vida. Esse e0 caso de Dona Yolanda, de 58 anos - Moirones/UY, que

atuou durante muitos anos como parteira. Embora explicitamente ela
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minimize este conhecimento capaz de dar e salvar vidas, ao longo de
sua performance, pelo gestual utilizado e pelo pr6prio encaminhamen
to da hist6ria contada, percebe-se que sua habilidade e experiencia sao
muito maiores do que ela inicialmente queria fazer crer.

DY- A Mama eque era parteira, sempre que ela fazia urna coisa ela
dizla, ne. E eu, decerto porque era nova, ia acatando.

Eu - E a senhora gostava de fazer partes?

DY- Nao gostava, pero vinham me chamar porque nao tinha ninguem
que fosse, que que eu ia fazer? Eu ia la e assistia [fazia 0 parto] e vinha
embora me deitar. [...] Mas eu dizia, sabiam bern que eu nao era parteira,
ne. E a Ultima que eu assisti foi a maestra. Tern tres filhos meus lao E.
Tres filhos. E a Ultima que ela teve... botou inte 0 utero pra fora. E 0

marido dela dizia, ele muuuy engracado: "Olha, comadre, que vern outro!
Puxa, comadre, que e outro... Ai vern a cabeca d'outro, comadre!" Mas
isso era 0 utero da mulher, ne. Ja tinha tido sete ou oito filho ... Oito
filho! Ja edemas, ne? E saquei a crianca e veio 0 utero dela, e ele me
mandava puxar. Se eu puxo, mato ela.

Eu - Bahhhh! E ai como e que a senhora fez?

DY- Eu torci os 6io pra ele, pra nao assustar ela, ne? [ela demonstra
como agiu. Dona Gege, sua irma, presente na conversa, ri] Tord os 6io
feio pra ele! Claro, ela tava deitada e nao me via. Fiz cara feia pra ele.
E atendi ela, saquei a crianca... Tirei a cnanca pra debaixo da cama
ansim [ela representa a a~ao] e cacei urn paninho branco, pedi pra ele,
digo: "Me da urn pedacinho desse lencol dai", ele me deu, e eu digo:
"Me da azeite", Azeite doce, ne, porque, na campanha, 0 que e que eu
ia botar? E passei e sujeitei [segurou] pra botar pra dentro. Gracas a
deus botei pra dentro, de volta. E ali eu tava esperando que nao safsse,
s6 se fosse puxar a placenta. Porque a placenta ainda nao tinha saidol
Nao tinha saido. E ele dizia: "Puxa comadre, que e outro! E mellizo
[gemeo], comadre!" Claro, se eu sou louca de ouvir ele, puxo, arranco
e mato a mulher. E despos eu disse pra ela: "Bueno, tu nao tern mas
filho, hein!" Despos que ela tava bem, acomodei bern ela. lute esta que
me ajudava naquele dia [refere-se aGege].

Apesar de nao se assumir como parteira, fica claro na narrati
va de Dona Yolanda que ela exerceu essa funcao imimeras vezes na
comunidade, e com sabedoria, afinal, so com "maestra" ela ja havia
feito tres partos (ela cita outros ao longo da conversa). A expressao
que ela utiliza para se referir aos bebes que ajudara a nascer tambem
e indicativa da importancia que esta atividade tem na sua hist6ria
pessoal, como se cada crianca que tenha vindo ao mundo pelas suas
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maos fosse, tambem. urn pouco seu filho: "Tem tres filhos meus la.'
o conhecimento incorporado, a principio observando a atuacao da
mae e depois atraves da propria experiencia. e explicitado quando, no
momenta do drama vivido pela expulsao do utero da parturiente, ela,
com os poucos recursos disponiveis, consegue reverter a situacao. E
nesse ponto que Dona Yolanda finalmente assume que, se nao fosse
o seu conhecimento (e se desse ouvidos ao marido, que pensava que
fossem gemeos). a mulher poderia ter morrido.

Para finalizar 0 artigo, trago ainda a fala de Seu Santos Reis,
de 63 anos - Uruguaiana/BR, que conta como se dava 0 aprendizado
do trabalhador rural da regiao. Como se pode perceber, este era todo
relacionado ao uso e desenvolvimento de habilidades do proprio corpo
em relacao ao trato com os animais, amanipulacao de objetos, etc.

Antigamente 0 homem aprendia a dominar 0 cavalona redea, as domas
eram mais rigidas, nao ecomo hoje que existem domas mais dassicas,
mais... Ele [seu pai] sempre dizia que pra domar, pra enfrear urn cavalo
era muito dificil... mas ele falava que ele aprendeu desde jovem a
conhecer 0 animal, ser amigo do animal, aprendeu todo 0 trabalho de
campo, que era obrigacao do peao saber. Usar uma boa faca, uma boa
chaira [instrumento para afiar facas], courear urn animal morto no
campo, tudo era feito pelo proprio homem.

Como conta Seu Santos, a relacao homem x animal era (e em
muitos sentido ainda e, creio, ate hoje) estimulada desde a infancia,
o aprendizado envolve nao apenas 0 conhecimento das caracteristi
cas do animal, que permitirao que ele seja domado, subjugado, mas
tambem outro aspecto fundamental dentro da cultura gaucha: "ser
amigo" deste. A relacao de amizade com 0 cavalo, como aponto em
minha tese de doutorado (Hartmann, 2004a), e algo intrinseco a
vida do gaucho, sendo esse animal constantemente mencionado nas
narrativas da fronteira. 0 aprendizado do uso da faca, citado por Seu
Santos, tambem permanece uma realidade, ja que no trabalho de
campo esse instrumento continua imprescindivel. Homens e mulheres
tern de saber manipular facas e faeces, especialmente para camear e
courear animais. Este fato pode ser constatado pelo grande mimero
de pessoas, especialmente homens, que portam cotidianamente faeces
atravessados nas costas, como se pode perceber nas fotos.

ILHA
Revlota de Antropolopa

239



.......... II.".......

r .... r....... tuo..........
<It",.,b,,, <It :'n"

r~ ..... 'I..... - M.',,~:CO-I"'-

h,,,. I,,,I.,... It.",""'nil. ,~" ,·n~ ..." ~, !O" I

IUU
_.~ .. ...._.

H"



A memoria na Pele: performances narrativas de contadores de "causes"

Como procurei abordar, a vida dos contadores/habitantes da
fronteira e composta de experiencias, mem6rias e trajet6rias que,
marcadas nos seus corpos, estabelecem uma cartografia a partir da
qual os narradores realizaram suas performances e se constituem como
sujeitos. Diferenciados por essas marcas, voluntarias. acidentais ou
relativas a habilidades ffsicas, os contadores legitimam sua autoridade
ao transformar as experiencias vividas em narrativa. Eles foram os
vencedores que hoje contam suas hist6rias. Como me disseram quando
quis tentar uma travessia meio arriscada pelo Rio Quarai: " ... tu tern
que sobreviver, que epra poder contar a hist6ria, ne."

Notas
* Agenda financiadora: CNPq.
1 Desenvolvo uma analise das particularidades destes conflitos na composicao do

ethos fronteirico em Hartmann (2007).
2 Jeudy (2002, p. 89-91) critica a oposicao absoluta, estabelecida por alguns

etnologos. entre a construcao do corpo nas sociedades indigenas ou tradicionais
e nas sociedades contemporaneas. Para ele, esta ideia de que no primeiro caso
a corporalidade estaria ligada a uma funcao coletiva e no segundo participaria
do processo de individualizacao constitui "um verdadeiro estereotipo de
referencia". pois as marcas corporais sao, "ao mesmo tempo, um sinal de
identidade e de pertenca.."

3 De acordo com Singer (1972), performances culturais sao formas de expressao
artistica e cultural que obedecem a uma programacao previa da comunidade. com
uma sequencia determinada de atividades, localproprio para sua ocorrencia, horario
definido de inicio e fim, delimitacao entre performers e publico e, principalmente,
sao expressas atraves de meios comunicativos diversos, como narrativas, canto,
danca, artes visuais, etc., chamados pelo autor de "rnidia cultural".

4 Para uma revisao mais completa das principais abordagens antropologicas sobre
corpo e corporalidade ver Maluf (2002).

5 Tarnbern na regiao de fronteira aqui em questao parte da legitimidade dos
contadores da fronteira esta ligada ao reconhecimento de seu nome na comunidade
narrativa (ver Hartmann, 2007).

6 Chamada tambern de "college invisible" por Winkin (1981), e composta, ao
longo de sua historia, por pesquisadores de diferentes areas, como Birdwhistel,
Hall, Goffrnan, Bateson, Schieflen e Sigman, foi responsavel por importantes
pesquisas sobre a teoria da comunicacao, fundamentalmente superando a nocao
de comunicacao que objetivava a transmissao de uma mensagem do ernissor para 0

receptor e passando a considera -la como urn sistema de rmiltiplos canais onde 0 ator
social participa integralmente, atraves de seus gestos, seu olhar, seu silencio,...

7 A tendencia da antropologia em relacao aanalise da corporalidade. entretanto,
parece estar bastante voltada para as questoes de saude e doenca, de genero, ou
ainda nos estudos sobre nocao de pessoa nas sociedades indigenas.
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8 A autora tambem vai tratar dos "conhectmentos incorporados" em campo
pelos pr6prios antropologos: "0 antropologo experencia 0 campo atraves
dos sentidos."

9 Estou retomando aqui uma ideia, desenvolvida por Geertz (1989) - de maneira
semelhante ao que Burke e Turner tambem trabalharam, em contextos diferentes
- de que as narrativas, como expressoes simb6licas da sociedade, atuam
concomitantemente como um modelo de e um modelo para a realidade.

10 "Guasca" e a palavra empregada para tira, correia ou corda de couro ern, nao
curtido, mas tambem ea denommacao dada, segundo Nunes & Nunes (2000, p.
237), aos gauchos, moradores da campanha que, pela predominanda do trabalho
pastoril, generalizaram 0 emprego do couro para as mais diversas finalidades. Na
linguagem corrente (como a utilizada por Barreto), entretanto, "guasca" denota
"grossura", rusticidade.

II Para Villaca e G6es (1998, p. 76) 0 corpo ordena signiflcacoes outras que a da
linguagem falada: "Os corpos sao objetos marcados pelas normas culturais e a
leitura de suas articulacoes. de sua maior ou menor proximidade, possibilita a
compreensao da organizacao social."

12 A palavra campanha identifica, para a populacao local, zona rural, tanto em
portugues quanto no espanhol fronteiric;o.

13 0 uso que fac;o deste conceito baseia-se em Jakobson (apud Briggs, 1996), que
atenta para a Importanda de uma forma particular de dialogismo que emerge
nas narrativas, fazendo com que elas simultaneamente representem "eventos
narrativos" - a situac;ao discursiva da sua narracao - e "eventos narrados" - as
palavras e ac;6es que eles relatam. Bauman (1986) tem enfatizado em seus trabalhos
esta orientacao dual das narrativas orais. Para ele, de acordo com Briggs (1996, p.
22), esta manipulacao formal da relacaoentre eventos narrados e eventos narrativos
fornece uma importante base para a realizacao do comentario social atraves da
forma narrativa.

14 Enfatizando a Importancia do corpo no ato de narrar, Benjamin (apud Vaz, 2001,
p. 59) comenta: "Narrar e reelaborar a hist6ria tal como ela relampeja nesse
momento [...] tal como 0 narrador, por sua presenca corporal, sensorial, pode
ser-lhe testemunha. Trata-se, portanto, do relato presencial de uma experiencia
corporalmente vivida, mesmo que seja a de ouvir a narracao".

15 Para Detrez (2002, p. 80-81), as influencias que 0 trabalho exerce sobre os corpos
das classes trabalhadoras ainda estao longe de ser uma evidenda, Segundo a autora,
a penibilidade do trabalho ffsicoeuma descoberta recente, ainda que pesquisas
hist6ricas e arqueol6gicas demonstrem que a formacao-deformacao da morfologia
se transforma ao longo do tempo, segundo as atividades exerddas: "I ...] parce que
le travail change, les malformations divergent selon les epoques".

16 Blanes fez sua formacao na ltalla com uma bolsa do governo uruguaio e ap6s seu
retorno trabalhou como retratista e pintor de acontecimentos hist6ricos e de cenas
costumbristas gauchescas, sendo que parte de sua obra foirealizada sob encomenda
de autoridades politicas e militares da epoca.

17 Na verdade sao varias posturas, mas que pressupoem um comportamento corporal
comum: quadril deslocado para urn lado, 0 dorso da mao - e nao a palma - neste
mesmo lado, pousada sobre a cintura, quase nas costas, e a perna contraria
levemente flexionada. Eformado um eixo de apoio entre a perna estendida e 0

brace apoiado.no quadril, perfazendo assim uma postura de descanso.
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