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LUis DA cAMARA CASCUDO: UM MUNDO COM SABOR DE
PRoviNCIA

Leonil Martinez*

Cena 1: Cldade de Natal, 6 de Janeiro de 1929. "0 turista
aprendlz" Mario de Andrade es~ em meio a sua "viagem etnografi
caM ao Nordeste brasllelro, reallzada com a finalidade de reunlr
material de pesqulsa a partir do contato dlreto com 0 pavo e com as
manlfestac;i5es da cultura popular. Acompanhado por luis da ca
mara cascudo, Mario asslste ao bumba-meu-boi: 0 Boi do A1ecrlm
reallza a danc;a dramatlca em plena rua, mas esta condlC;ao nao
parece ser habitual.

Hoje 0 Bei do Alecrim, saiu pra rua e esta dan~ndo pros natalenses.
Os coltados estao inteiramente as nossas ordens s6 porque LUIS da
CAmara Cascudo, e eu de embrulho, conseguimos que pudessem
dan~r na rua sem pagar a Iicen~ na Polfda. Infelizmente ~ assim,
sim. Clviliza~30 brasileira consiste em lmpecilhar as tradi~lSes vivas
que possulmos de mais nossas.Que a PoUcia...fa~ essa gente pobris
sima, al~m dos sacrifldos que ja faz pra encenar a dan~, pagar Ii
ce~a, nao entendo. Seria justo mas ~ que protegessem os blocos,
Prefeltura, Estado;...1

Cena 2: Minas Gerais, durante a Quaresma e a Semana
Santa de 1924. Urn grupo de modemistas, composto par Tarslla do
Amaral, Oswald de Andrade, Marlo de Andrade, Paulo Prado e al
guns amlgos, acompanham Blaise Cendrars em uma vlagem pelo
Interior de Minas, com 0 objetlvo manifesto de vivenclar um con
tato direto com 0 povo e com suas tradlC;C5es. As festas re/lglosas
eram na epoca um momenta tradlcionalmente importante para a
cultura popUlar local, sendo, portanto, um momenta prIvlleglado
para a observa~o dos processos de crlac;ao popular. Os modemls-

• Mestrando em Teoria Uterjrla e Uteratura Brasileira, Universidade Federal de Santa
Catarina.
1 ANDRADE, Mjrlo de. 0 turistil ilprendiz. Livrarla Duas Cidades, 1983. Sio Paulo, SP.
Pag.267.



tas denominarao esta viv~ncia como a "viagem da descoberta do
Brasil".2

Seria mera coincid~ncia 0 fate de Gileno Guanabara, presi
dente da Funda~ Cultural capitania das Artes, institui~o mantida
pela Prefeitura de Natal, referir-se a ~mara cascudo em 1997
como sendo "0 homem que descobriu 0 Brasil", 73 anos depois da
caravana modemista? Coincid~ncia ou nac, esta denomin~o su
bentende urna ~o aparentemente recorrente para os intelectuais
brasileiros: a descoberta da eXist~ncia de urn "outro" Brasil. Talvez
fosse possivel dizer que 0 "descobrimento" teria, ao menos entre os
intelectuais de nosso pais, uma caraeteristlca de atuallza~o, de
desdobramento, de um processo sempre atuante e no qual a rele
v~ncla maior caberia ao ato em si, em detrimento da expllclta~o

dos sUjeitoS",,~ atuantes. Aftnal, quem descobreo qu~? Eem que
contexto OC9,l'l"e este desc;obHr? AS$lm, dentro da geograna dos
mltos brasil~I~, .o .. mito eta desCObetfa ocuparia uma poslt!o nlo
apenas fundildora,como tambemdE!ftnldora das conce~ dos
sujeltos atua~ ~to O~ descobertaquanto em sua desCri~o.

A partir (testa.perspectlva,. a .dta~o de ~rio de Andrade
romece Indl~S slgnlftcatlva$.. No prirnelro plano, lade a lado,
modemista e regloriallsta aSslstem a uma manlfesta~ eta cultura
popular; no segundo plano, a Prefeitura, 0 Estado e a Policia que,
mesmo sem cobrar i1ce~ para permltlr a reallz~o do evento,
estAo mUitop~ntes no texto em sua fu~o ftscallzadora, con
troladora; e s6em tercelro plano aparecem "os coitados" que "es
tlo inteiramente E nossas ordens". Tomando este quadro como
um todo, alem da forma como se artlculam seus pianos, seria pos
sivel tecermos algumas considera~. Salta aos olhos a impossibi
IIdade de escolha dos Indlviduos do· povo: se em cond~ habitu
als eles 56 podem da~r nas ruas da cldade a partir da permissao
que as autorldades cobram em dinheiro para conceder, ~ passivel
supor a proibi~O e a repressao como via de regra.. Por outro lado,
a lsen~ de pagamento induz os "coitados" a ver os dois Intelectu
ais em questiocomo representantes de uma instancla de poder
superior aquela das autoridades que 0 povo aprendeu a respeltar e
a temer e, portanto, os dols devem ser duplamente respeitados e
temldos. Em ambOS os casos, proiblda ou permltlda, a danc;a delxa
de ser express:io espont3nea da cultura popular para tomar-se
objeto das dellbera~es e Interesses das classes domlnantes, ou,
mais exatamente, torna-se objeto de estudo da cultura letrada,
oftcia\.

2 ANDRADE, Mario de. 0 turlsta aprendiz. Uvraria Duas Cidades, 1983. Sio Paulo, SP.
Pag.16.
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Talvez possamos encarar 0 convfvio entre intelectuals e po
der constiturdo como urn dos elementos centrais no processo for
mador do mlto da descoberta em termos braslleiros. Quando ca
mara cascudo e denominado "0 homem que descobriu 0 Brasil" ou
quando os modemistas chamam sua excursao a Minas Gerais de
"vlagem da descoberta do Brasil" esta sendo explicitada uma pro
funda dlssocia~o entre a elite, a classe dominante, a capital, e 0
povo, as classes domlnadas, 0 interior. Olto de outra maneira, 0
mlto da descoberta poderia ser encarado como uma constru~o

classista para justificar urn desconhecimento hist6rico das tatlcas
de resist~ncia adotadas pelo pov03

: cultura popular, folclore, su
perstl~o sao f6rmulas criadas pela cultura oficial ao se referir a um
sistema de representa~o dlferente do seu. Nesse sentido, a figura
de camara Cjlscudo e emblematica das formas assumldas no Brasil
pelo convrvloentre cultura letrada e cultura popular, convrvio mar
cado pela tensao, pelo permanente estranhamento que ambas mo
dalidades de cultura manifestam uma em rela~o aoutra. Oigo em
blematico porque assim como camara cascudo assinala 0 hibridis
mo dos mltos brasileiros4

, seria possrvel salientar a caracteristlca
igualmente hrbrida de sua obra, na qual se mesclam elementos da
cultura letrada e da cultura popular. Assim, 0 termo descoberta
poderia ser encarado como indice de hibridismo: senao, vejamos...

A denomina~o utllizada pelos modernistas para se referir a
sua vlagem ao Interior -de Minas Gerais, "a viagem da descoberta
do Brasil", expllclta inequivocamente a razao deste desio-camento,
deste movimento que parte da metr6pole em dir~o a provrncia: 0
olhar que a capital lanc;~ para 0 interior tem seu ponto de vista de
terminado a partir do exterior, a cldade grande v~ 0 Interior com
olhos de urn estrangeiro. Oigo, 0 interesse de Blaise Cendrars em
testemunhar manifesta~Oes da cultura popular teria side 0 tator
motivador da caravana: modemlstaS e, assim, "a viagem dadesco
berta do Brasil" seria composta por dols pianos id~nticos e: sobre
postos. 0 intelectual europeu originario de urn pais central desloca
se ate um pars periferlco para observar "in loco" uma cultura "pri
mitiva", ao mesmo tempo em que intelectuais nativos orlginarios
de um grande centro urbano deslocam-se ate a provrncla, com 0
mesmo prop6sito. Esta dupllca~ao de pianos semelhantes que se
sobrep&! parece ocorrer tamilem na cena prlmeiramente descrlta,
em que Mario de Andrade e camara Cascudo assistem ao bumba
meu-bol em uma rua de Natal. Novamente, 0 intelectual orlglnario

3 CERTEAU, Michel de. A inven~io do cotidi.no. Petr6polis, RJ; Vozes, 1994.
4 CASCUDO, LuIs da camara. Geogfilff. dos mitos bfilsileiros. Jose Olympio, Rio de
Janeiro, 1976. Pag. xiv.
5 Cendrars estaria recolhendo material para um Iivro sabre a Aleijadinho que nio veio a
publico.
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de um grande centro urbano acompanhado de um inteleetual nativo
asslstem a uma manifestac;ao da cultura popular local.

Porem, enquanto na caravana a Minas Gerais POde-se supaI'
uma relativa homogeneidade entre seus componentes, uma vez
que todos ~o conslderados como pertencentes ao movlmento mo
demlsta, 0 mesmo nao ocorre na cena em que 0 metropolitano Ma
rio de Andrade e 0 provindano C3mara cascudo presendam a
da~ do bumba-meu-bot em Natal. Esta diferen~ de contexto, de
alteridade entre os sujeftoSde uma ac;lo de 'descoberta', e rele
vente pant osobjetivos desse ensalo.

Os antagonismos e poIimicas ocorridos entre alguns repre
sentantes dosrnovlmentos rnodemista e regionalista, de certa
forma expDdtam tnstanclas·enundlttvas antagOnicas, aodescre-
verem difereotemwlte .C)mtto da descoberta. Alguns livrospublica
dos durante eRe perfodo, ou logo aseguir, revelam alguns destes
antagonlSmos.

Paulo Prado Inielao ultimo caprtulo de seu Retrato do Bras;l,
intltulado"Post-scrtptum", dlzendo que "em meio dos defeitos de
que dev. estar In~doesteUvro, sera fo~so reconhecer-lhe uma
qualldade: nao6reg1onausta...", "'pensado e escrlto numa cidade de
provincia, gaba-se 0 autor de ter fechado os olhos a. mera aparin
da etas OOfsas amblentes,absorvente, t1ranlca, e tantas vezes
fau". No pan§grafo segulnte Ii-se que "0 lsolamento provlnclano
deu-me perspeetWa suftdente para alongar a vista pelo Brasil todo,
pelos outJOsBrasiS,". Paulo Prado conclui este segundo paragrafo
dedarando--se.lsento das "generali~deformadoras do regiona
IIsmo...II6• A·forma como 0 autor·utlllza 0 termo provincia faz·supor
que apenas ascapltais europeias nao serlamprovlndanas. Quanto
ao termo reglonaJlsmo, e apresentado de maneira altamente pejo
rativa, passfwt de ser utlllzado como sln6nirno de calplrismo, do
qual 0 mcbdmo que se poderia esperar seria um exotlsmo raso de
IInguagem e indumentaria, urn tUtll divertimento para os curiosos
do pltoresco. Este conceito de reglonalismo parece tel' como Impli
cita a ldeia de que a metr6poie caberia 0 papel genulnamente dvlll
zador, educador: as tradi~es reglonals seriam responsavels POI'
deform~ na forma pela qual os Indlviduos viem, compreendem
e expllcam 0 mundo de um modo restritivo, incapaz de atlngir uma
vido do 'todo universal'.

Sergio Buarque de Holanda, em Ralzes do Brasil, n30 aborda
o tema do reglonallsmo, ao menos expllcitamente. Mas serla possi
vel observar que 0 IIvro apresenta um quadro da forma~o do pais
no qual est30 ausentes as tra(li~s regionais, como se 0 autor
evltasse entrar no territ6rio pol~mico das explicacjSes da nadonali-

6 PRADO, Paulo. Retrato do Brasil. Jose Olympio, Rio de Janeiro, RJ, 1972. Pag. 220.
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dade baseadas em conce~s locallzadas, nao abrangentes. No
entanto, 0 tercelro capitulo, "Heran~ Rural", velcula uma Imagem
da socledade colonial e Imperial brasllelra baseada fora dos centros
urbanos, "uma dVlllza~ de rafzes rurals"7, enfatlzando 0 fato das
ddades serem virtualmente depend&1das au meras extensl5es das
proprledades rurals. segundo sergio Buarque de Holanda,esta
condl~ 56 fol efetlvamente alterada com a Abollc;ao, e 0 conse
qOente declinlo da lavoura escravocrata acompanhado pela ascen
sao dos centros urbanos e das atlvldades comerclals: somente a
partir de ent:io terlam surgldo "dols mundos que se hostlllzavam
com rancor crescente, duas mentalldades que se opunhamcomo ao
radonal se opae 0 tradlclonal"... "0 cltadlno e cosmopolita ao regio
nal ou paroqulaln8

• caracterlza-se, assim, 0 rural ou regional como
o terrtt6r10 prlvlleglado onde entrlnchelra-se uma mentalldade tra
dldonalista derivada de uma estrutura sodal arcai~ que remonta
aos prlmelros tempos da cotanla, e que recusa a modernlzac;ao: em
outras palavras, prlmltlva.

Talvez seja Interessante destacar a Impol'1:Ancla do elemento
cronol6glco referente a estas dlsputas entre modernlstas e reglona
Iistas quanta a manelra pela qual deverla ser encarado 0 carater
nadonal, esta noc;ao t:io abstrata. Os choques entre as concep~lk!s

te6r1cas dos dois movlmentos ocorrem basicamente entre 1923 e
1930, colncidlndo, por um lado, a chamada "fase her6lca" do mo
demlsmo, e, par outro , colncldlndo com 0 asslm Intltulado "reglo
nallsmo tradldonallsta" que desde 1923 se aflrma no Recife com 0
retorno de Gilberta Freyre ao Brasil, ap6s quase seis anos de estu
dos nos Estados Unldos e Europa, e que tamt>em se encerra em
1930, quando Freyre parte para 0 exfllo na Europa, ap6s a Revolu
~ode 1930.

Durante esta Perman@ncla no Brasil, Gilberta Freyre realiza
uma grande agl~o entre os meios culturals e inteleetuals do
Nordeste braslleiro, organlzando, em 1926, 0 prlmelro congresso
reglonallsta das Americas, 0 Congresso Reglonallsta do RecIfe, reu
nlndo "gente das tend@nclas'rnals opostas, como padres, juizes,
senhores de engenho, advogados,~edlC()S, presidentes de clubes
de carnaval, velhas cozlnhelras, docelras, 0 govemador do esta
do...~. 0 COngresso Reglonallsta repercutlu fortemente nos melos
Intelectuals nao 56 do Nordeste, mas do Brasil Inteiro. Esta reper
cussao talvez possa ser atribufda, em grande parte, a poSIc;ao as
sumida por Gllberto Freyre, que prop6s a utlllzac;ao de crtterios In-

7 HOIANDA, ~Io Bulrque de. R.1zes do Snsll. Jose Olymplo, Rio de Jlnelro, RJ,
1913. Pig. 41.
• HOLANDA, SC'gio Buarque de. R.tzes do Brasil. JOft Olympio, Rio de Janeiro, RJ,
1913. Pig. 46.
II REGO, JoM Uns do. ·Pret'clo·. In FREYRE, Gllberto. Reglio • Tnd~. JOM Ollmpio,
RJ, 1941. Pig. 19.
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terpretatlvos ate entao estranhos a analise cultural e soclol6glca
pratlcada no Brasil, "como a cullnaria, a arqultetura, a utillzac;ao
dos temas negros, amerfndlos, populares, reglonals e fold6r1cos, ou
alnda a elaborac;ao de estudos de uma hlst6ria social intima, base
ada em pesqulsas nos arqulvos pUbllcos, de conventos, Irmandades
retlglosas e de faI'niIlalll1o• 0 Manifesto Regionallsta 56 vela a ser
pUblicado em 1952, segundo Freyre, porque "s6 entao pudera re
tomar para pubI~ urn texto que ja estava pronto desde 1926,
par ocasllo do,Congresso~l.

Ha autros aspedX)s Interessantes de serem destacados
quanta a cronoIogla dos movlmentosmoclemlsta e regiOnallsta e
dos desdobraR)entDs de·suas confUtantes~ do 'carater
nadonal'.um deIes e0 f¥o. de Paulo. Prado ter Inldado a red~o

doRetrato do BrasIl em 1926, mesmo ana do Congresso Reglona
Hsta :de RecIfe,e talvez IstO expliqueem parte as refer'tndas nega"
ttvas feIt:as. pefo.autor em're~oao A1glonaHsmo, uma vezque de
1926 ate 1930, sem esquecer que 0 Retrato do BrasH fof publlcado
em 1928, ocomnnos adrrament05 das po~cas entre alguns dos
membros dosdols grupos. Casa grande e senzala 56 e publlcado
em 1933, eRBlzes doBras' vema pUbUco apenas em 1936; as
slm, dos tr@s lIvrosemquest!o,~asRetrato do BrasH foI escrlto
e editado no perlodo de 1926/301 •

E importante lembrar, contudo, que tal pol~mica esteve
longe de envOlver todos os cornponentes dos dots movimentos,
como mostra a produt;Ao de variOs modemlstas, c1aramente inftu
endaetas pelo fofdore. HeAtor Villa-Lobos, por exemplo, antes
mesmo da Semana de Arte Moderna vlaja pelo Interior do pais co
letando material foId6rlco para utillzar em compo~ como Ama
zonas e Ulrapuru, au mesmo nas da~s afrlcanas, apresentadas
na segunda nolte da semana. Manuel Bandeira, que nasceu em
Recife, Jaem 1925 aproxima*se de Gllberto Freyre e do movimento
regionaUsta, induindo em seu livro Ubertlnagem, de 1930, alguns
poemas de Insptrae;ao reglonallsta, como "Evocac;ao do Recife",
"lendaBrasileira" e "CunhatA", embora partidpasse slmultanea
mente do gropo modemista. Por outro lade, quando viaja pela pri
melra vezao Rio e a Slo Paulo, Gilberta Freyre conhece alguns
modemistas, e encontra aflnidades com alguns deles, entre estes

10 FREYRE, Cilberto. Regiio • Tra~o. JOR Olimpio, RJ, 1941. Pag. 25.
11 Antonio Dimas sustenta que Freyre "maquiou seu passado", pois 0 Manifesto teria
sldo escrito muito tempo depois do Congresso Regionalista. Ver DIMAS, Ant&nlo. "Pre
"cio ~ 7a edl~io". In FREYRE, Gilberto. HlInifesto Regionalista. Massangana, Recife,
1996. Pag. 34 e ss.
12 Ant&nio Dimas sugere que 0 Livro do Nordeste, de 1925, seria 0 documento hist6rico
legltlmo, representatlvo das id6las que circulavam na Recife de entio. DIMAS, Ant&nlo.
"Pref'clo" 7a edi~o". In FREYRE, Gilberto. Manifesto Regionalist.. Massanganl, Reci
fe, 1996. Pag. 37.
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Sergio Buarque de Holanda13
, a quem Freyre agradece no pretacio

~ 511
edi~o de Casa grande e senzala, 0 auxillo prestado no perfodo

em que este era diretor do Museu Paulista, no sentido de reunir e
organlzar documentac;ao utilliada para escrever 0 referlcto Iivro.

Mas talvez 0 caso mais not6r1o seja mesmo 0 de Mafio de
Andrade. Publicado em 1928, Macunaima utlliza lendas indigenas
mesclando nao s6 0 material fOlcl6r1co com uma tematlca urbana,
como tambem os estilos narrativos: 0 tom solene de narrar lendas
mistura-se ao estilo c6mlco, de cranlca ou alnda 0 da par6dia. Na
verdade, Marlo de Andrade desde 0 inicio de sua carreira de escrl
tor recolheu e reglstrou narrativas populares orals, alem de cantl
gas de roda e outras manifesta~~s muslcais populares, em sua
cidade e em cidades vizlnhas a sao Paulo, na busca de uma Identi
dade cultural que 0 aproximasse da cultura popular. Ao longo da
decada de 1920, Mario I~ muitas obras de fOlclore e estas leituras
motivam sua vlagens ao Norte, de malo a agosto de 1927, e ao
Nordeste, de dezembro de 1928 a fevereiro de 1929. Durante essas
viagens, Mario reunlu um farto material de pesquisa sobre dan~s

dramaticas, religiosldade popular, cren~s e supersti~~s, poesia
popular, que fOram utilizadas em muitas de suas obras14

•

Portanto, nao surpreende em absoluto 0 fato do modernista
Mi§rlo de Andrade assistir ao bumba-meu-boi em Natal na compa
nhla do provinclano Luis da camara Cascudo. Tampouco surpreen
de em Marlo 0 reglstro potrtico a revelar a obrlgatoriedade do povo
pagar a Potrcia para poder realizar as manifesta<;6es da cultura po
pUlar, vindo tal registro do autor de textos como 0 conto "Primeiro
de Maio" ou a pe~ de teatro "Cafe"i surpreenderla que tal registro
partisse de camara cascudo, considerando as dlferen~s de proce
d~cia regional, social e de poslclonamento poUtico exlstente entre
os dois inteleetuais. De fato, e bastante dificil imaginar Camara
casQJdo mesclancto politlca e fOlclore, pols tal atltude narratlva Im
plica em ter consci@ncla de que 0 ato de narrar envolve escolhas
par parte do narrador, e uma das caraeterfsticas da vasta obra de
camara cascudo e a lIuslo da objetivldade, da exteriorldade do
objeto do discurso, da isent;lo da narrac;aoi aparentemente, ele
jamals percebeu que a descrlc;ao e parte constitutlva dos obletos
socials. Sua blografla e fOrmac;ao Inteleetual expllcam este fato 5.

13 FREYRE, Gilberto. Regiio e Trad~. Jose OUmpio, RJ, 1941. Pag. 27.
14 ANDRADE, Mirio de. 0 wrista aprendlz. Livraria Duas Cidades, 1983. Sio Paulo, SP.
Pig. 21.
15 Clmara Ciscudo nasceu em 1898 nl cidade de Natal, filho de uma das famllias mais
tradiclonals da reg/io. Seu pai USIVI 0 titulo de Coronel e sibemos que no Nordeste,
mesmo nos dlas de hoje, Isto signlflca r1queza e poder politico. Estuda humanid,des no
Ateneu Norte-Rio-GflIndense, periodo em que reeebe aulas particullres de Iitim, inglk,
franck e italilno. Com~a a trabalhar aos 20 anos, em 1918, publiclndo um artigo de
crftica Iiterirla no jomal do pai, A Imprensl, em Natal, Iii trabl/hlndo Ite fins de 1919,
cursando posteriormente Medlcina na Bahia e Rio de Janeiro ate 0 40 ano. Deslste
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o que mals chama a atent;ao na biografia de camara cascu
do ~ 0 ecJetlsmo tanto de sua formac;ao intelectual quanto de suas
atlvldades profisslonais. Par certo uma formac;ao Intelectual ecl~tica

como fol a dele explica em parte a natureza endde>pedica, huma
nista e posltivista de sua cultura. Mas talvez possamos entender
com mals profuOOldade como se definem estas caracteristicas ana
Iisando urn .poueo.. 9$ estabelecimentos de eosino onde ele fre
qUentouoscursos.de MedlQnae de Direlto.

CAmara. CaSQ.Ido In~seu curso de medtclna na Fae:uldade
de Medidnadae.,. eIJ)·1920, quando esta Institulc;ao~va par
um.momento ~,trens~quanto~ forma de encarar aproftsslo e
tilnmem ~·.dIsdpUnasdo Qlf'S() prMlegiadas com uma infa
se malor. ~.ofInaI do s~1OXIX a medlcina legalganhara na
Bahia grande destaque,. sobressalnQo a ftgura de Nina Rodrigues,
professor da escoJa e defensor da autonomia da medlcina legaL
ReMndlcava« para osJ'TKidk:osll1dept$ndincia no.tratamento dos
aiminosos, encarados como meros doentes que se dlstinguiam dos
demals en~da "especificldade de sua molestia". Os crlmlno
50S sao encaradoe.tomo c;asos exemplares e extremos dos resulta
dos do cruzamentoradal e a medIcIna legal seria 0 Instrumento
mais adequade para comprovar a espedfiddade da sitU~, atem
de ser tan'lb6m 0 Y4!icu1o apropriado para a criac;ao de uma clAnda
Q80utnamente ~aI, dedlcada ao estudo dos "casos de dege
ner~ racial'"'. (:ruHrnent;0 radal e degenerac;ao racial sao termos
stnanlmos nos dl$cursos tnstitucionals que vlam na "Imperfe~o de
uma heredltariedade mlsta" 0 indlce de degenerac;ao. No Inido dos
anos 20 a infase recal em umajustamento da medlclna legal a
busca dos mec:anlsmos de urn ~voMmento 'sadio' <las ra~ e
da Instalac;ao de.manlcOmios judlcials. Tambem ~ dlgno de nota urn
forte pesslmlsQ)odecorrente do darwlnlsmo social, de acordo com 0
qual a mlsdgen~ de "raf;as pouco desenvolvldas como a negra e
a india" determlnana uma nac;ao 'degenerada' sem futuro, pols 0
quese poderia esperar de um pais de mes~s? Por volta de 1922,
ultimo'ano em que camara cascudo frequenta a Faculdade de Me-

desta carreira em deeorrincia de dificuldades financeiras, tendo de desistir tamb'm do
projeto de montar um laborat6rio de patologil em Natal. Em 1928, forma-se pell
Faculdade de Direito do Recife e, no mesmo ano, conclul 0 curso de Etnografia na
Faculdade de Filosofia do Rio Grande do. Norte. Retomlndo a Natal, dedica-se I escre
ver a hist6ria dl cldade e a estudos nas 'reas de Folclore, Etnografia, CrftICI Uter'ria e
Hist6ria, e da Iiteratura oral nl tradi~o popular do Brasil. A1'm do jornalismo, atlvldade
constante ao longo de sua vida, fol tamWm professor de HIst6ria do Brisl! no Ateneu
NoJte.Rio-Grlndense. na Escola Normal e no Instituto de Milsica, e foi tamb6m profes
sor dl disclpllna Etnografia Geral da Flculdade de F1losofia da UFRN. Aposenta-se como
professor de Diretto Internaclonal Pilblico da Faculdade de Direito dl UFRN, em 1966,
tendo sido ainda see...urio do Tribunal de Justl~ e consultor jurldico do Estado. CAS
CUDO. Luis dl elmara. "Um provinciano Incur6vel·. ProvIncia, F.J.A., Natal, n.2, p. 5-6,
1969.
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dicina da Bahia, com~am a surgir defesas de projetos de eugenia,
nos quais as r~as passam a ser entendidas como passfveis de
muta~ e sujeitas a urn processo continuo de saneamento16•

Em 1923 camara Cascudo passa a frequentar a Facu/dade de
Medicina do Rio de Janeiro, onc:te desde 0 inleio do seculo havia urn
predominio da area de higiene publica em que e conferido urn papel
vital no combate as epidemlas, nas campanhas de saneamento e
no apoio ao desenvo/vimento de uma medicina 'tropical'. TamiJem
come~ a surgir no periodo uma Anfase maior as teses de eugenia,
e nas quais concebia-se 0 Brasil como urn "pais novo", como "uma
ra~a em formac;ao", e portanto passivel de urn "aprlmoramento
biol6gico" da popu/~ao. Assim, era preciso estimular os casamen
tos desejaveis, ou seja, apenas entre indivfduos da mesma ra~,

bern como evitar maus habitos e pervers6es, ou alnda indtar a po
pul~o a pratica da educac;ao fisica, tudo com a finalidade de re
generar a ra~17.

Em 1925 camara Cascudo ingressa na Faculdade de Direito
de Recife, profundamente Inftuenclada por Silvio Romero, que nela
estudou no perfodo de 1868 a 1873. Romero tlnha grande predile
c;ao pelo tema da mesti~gem, pelos mode/os determinlstas biol6
gicos e etnograficos. A partir de sua atuac;ao na Faculdade de 01
reito de Recife 0 direito agrega 0 discurso antropol6gico, ganha um
estatuto de ciAncia dentro dos moldes deterministas e se eta nao s6
o direito de falar sabre os destlnos e os problemas do pais, como
tambem pretende determinar os rumos, 0 futuro da nac;ao; Embora
visse a mesti~gem como resultado da luta pela sobrevlvAncia das
espeeies, de acordo com as teorias deterministas da epoca, Romero
delas fazla um uso paradoxal, pols, ao inves de condenar a mlsci
gena~ao, seguindo os mode/os evolucionistas sociais, encontrava
nela a futura viabilldade nacional. Romero utilizava entusiastica
mente as novas teorias cientfficas e f1los6ficas, como 0 naturalismo
evoludonista de Darwin e Spencer, mal conhecidas no Brasil de
enta~, para abordar os problemas do pafs, para repensar as ques
ti5es da nacionalidade: era preclso olhar para a nac;ao de uma outra
maneira, encarando-a de forma clentffica. Esta postura te6rica en
contrava na etnografia um instrumento Interpretativo poderoso
para desvendar os problemas nacionais e como 0 criterio etnografl
co indicava a inexistAncia no Brasil de um grupo etnico definido,
Romero concluiu que 0 mesti~o representava uma ra~a em forma
c;a0 18.

16 SCHWARCZ, Lilla Moritz. 0 espet.ku/o diS ra~ls. Sio Paulo, Companhia das letras,
1995. Pag. 189,55.
17 SCHWARCZ, Lilia Moritz. 0 espetacu/o diS ra~ls. Sio Paulo, Companhia das Letras,
1995. Pag. 230.
18 SCHWARCZ, Lilia Moritz. 0 espetacu/o diS ra~s. Sio Paulo, Companhia dIS letras,
1995. Pag. 153, 55.
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No perfodo em que camara cascudo freqOentou a Faculdade
de Diretto de Recife as ldelas de Sflvlo Romero alnda tlnham multo
prestiglo, mas a partir doco~ da dkada de 1920 Inlda-se uma
valorlzac;8o da escola criminal posltlva, que negava a exlstencia da
Hberdade Individual em um universe regido par leis mecAnicas,
cagsalse evolutlvas. 0 Jndlviduo passa a ser vlsto como a soma
das CBI"ild:erfstlc:as ftsIcade' sua ra~e de sua relac;ao com 0 melo
em'que vhle:: (.J'lO ·fel:K\tipo,estartam. reftetldos "virtudes' evfcios".
DItodeoutJ'a"maA8lra~,,'atrav. das caracteristicas fislcas de um
povoserapossW.ei recql"lMoer,aspotenclalidadesde urn pais. Urna
outraitel1l:ltnq8~ que atbma.a·tmpoIdnda da saude e daeducac;lo,
eo~;a tom8It,lmpulsoa,.partirdemeados des anos 20, quando
camara··GescudO tAgn!isSa na FacuIdade.. As$Im, sem deslstlr das
teonas.rGpDl6gJcas edD'paradlgmaevoludonlsta predomtnantes
no ·pensaR18i1tD1CIa, 'Poat"tN;cav.,;.se:vma especiftcidade brasilelra
dlante das determlna~s destas teonas europelas.

Em uma.etitUde~que hoje poderIaser chamada no minimo de
Ingtnuar osestudl.GSLdedlrelto.1Ie,Reclfe neste periodo acredlta
vampoder utIItlzar',lIafltosofta apenas aqueles elementos que aju
dassem a Iklarcarnjos'~Pi.temas;do pals: a mlsdgen~, oatraso
eco~mteorapebreza.\A(lC)Olbtnaf;loentre a an~ltse evoIucIonlstae
o ;detemdnlSmO(teetal'n!5UItou em um modelode inevitabilldade,
em urn 8IgUmeAtO,autor!t6t10'qU8escamoteava a discussAo, sabre
~ conflites SOcials, ~uma,',' evlde. 'naturalizac;ao, cia socledade e
dO,Estado,estel1ttl~,:(X)I1cel)ido ,~uant:o "forma superior de In
tegrac;lo, de oentro·tntegrador:de:·~'idadesraclals". Ao·seapro
ximar G ftnat da d6cada de 1920 co~ a se tomar' 'majorltiirla
entre os estudIIntes da Fac:uidade uma vlslo do dlreito na qual 0
sensa prcittco ptedominavae na qual "0 dlrelto delxava de seruma
mtsslo para se·tomar uma proftSSlo", sando neste momento que
aperecernb8$.primelras defesasda crI~o da unlversldade, vista
~mo a"unlca:'safda para uma ed~o clentiftca cia juventude".
AdicI()I1C!tva'!'fieaosargumeritos radals as conce~ sanltaristas, a
~(-com a ed~, a representa~ doS folcloristas"9.
Esta .trajet6rJa amd@mlca expllca, no minlmo, 0 que motlvou C3
mara CascudO'a planejar a Instala~O de um laborat6r10 de patolo
gla em Natal.

. Um aspecto merecedor de destaque em rel~o a forma~o

Intelectual de camara cascudo e referente ao periodo de sua per
man@nela em Recife de 1924 a 1928, e a reaJlza~o do Congresso
Reglonalista nesta eldade em 1926. Embora nenhuma das fontes
por mlm eonsultadas tenha eonfirmado sua partid~o no evento,
sequer eomo espectador, aeredlto ser lielto supor que 0 Congresso

ill SCHWARCZ, UUa Moritz. 0 espeUculo das ~s. Sio Paulo, Companhla das Letras,
1995. Pag. 141.
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Reglonallsta deve ter sldo extremamente slgnlficatlvo para deter
mlnar as dlretrlzes fundamentals de seus posteriores estudos sobre
o folclore, orlentando-os no sentldo de construlr urn novo regiona
Iismo, urn novo humanlsmo, entim, um novo brasilelrlsmo. E ne
cessario sallentar que em 1926 C8mara cascudo ja havla publlcado
quatro IIvros, dois deles dedlcados it crftica literaria de·obras pro
duzidas no Rio Grande do Norte (Alma patricia e loio), urn voltado
ao reglstro de uma tradl~ historiografica regional (Hist6rias que 0
tempo leva), sendo de 1923 a publlcac;ao de seu primeiro Iivro tra
tando de folclore (Anlmais fabulosos do Nordeste), publicado em
Natal e jamals reeditado. Porem, acredlto ser possivel afirmar que
o Congresso Regionalista do Nordeste teve uma Import8ncia vital
na forma pela qual C8mara cascudo trata dos temas fold6r1cos em
seus trabalhos posterlores, na medlda em que sua abordagem esta
de acordo com a maneira que Gilberto Freyre prop6s fossem utili
zados crlterlos Interpretativos ate ent30 estranhos it anaUse cultural
e soclol6glca pratlcada no Brasil, como a cullnaria, a arqultetura,
etc.

Ao mesmo tempo, a vocac;ao folclorlsta em camara Cascudo
n30 parece derivar de motlvac;Oes puramente Intelectuals, surgldas
na idade adulta; deve-se, antes, aos anos de Inf3nda e adoles~n

cia, vlvldos no alto sert30 do Rio Grande do Norte e da Paraiba e
que foram, como ele confessa, "cursos naturals de Iiteratura
oral"2o. Fal ouvlndo est6rlas e cantlgas, asslstlndo folguedos, brin
cando e vlvendo com outros menlnos sertanejos e em contato com
portadores vivos do foldore, vendo, gostando e aprendendo, que
ele CriOU uma sensibilldade altamente receptlva para 0 saber do
povo. Na epoca em queC8mara cascudo COrneyl a publlcar seus
IIvros, na decada de 1920, os escrltores dedlcados aos estudos fol
d6r1cos como Gustavo Barroso, Undolfo Gomes ou Basilio de Ma
galh3es, revelavam uma poslc;ao elitlsta, por reduzlr 0 folclore a
algo "pltoresco", dlssodando-o dos demais fen6menos da sodeda
de. camara Cascudo, ao contrarlo destes autores, n30 trata 0 fol
clore como uma disclplina lsolada, aut6noma, mas encara-o como
cl@ncla social, como Etnografla, como Antropologia Cultural. A se
rledade de seus estudos sobre 0 folclore contrasta com a de seus
antecessores, ao menos no BrasU, em func;ao da pratica sistematl.,
ca, da analise do comportamento humane em suas formas mais
caracteristlcas: Antropologla Cultural, portanto. MasM bern mals
do que Isto em sua vasta produc;ao, em que se destaca a Inces-

ZO CASCUDO. Luis dl camarl. 'Um provincllno incu,",veJ'. Provlncil, F.J.A., Nltll, n.2,
p. 5-6, 1969.
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sante atlvidade de foldorlsta, pols podemos encontrar tami>em 11
vros que se dedlcaram it·HIst6ria SocIaf1.

De fato, 0 que mals Impresslona em uma prlmeira aproxlma
~ da obra de camara cascudo, mals do que sua proverbial ver
1Jorragia, ~a quantldade, 0 volume de uma bibllografta de quase
150 tftuIos,iSse.sem considerar sua produc;ao jomalfstlca, atlvidade
quedesem~ cio,torago .detoda sua vida proftsslonal. causa
espanto,aN'IIIIia j:mesrnotMdo de trabalhar desde 1928, pols
afOrtunaq Jlavla'~,apenas noano em que tol
editado,.peIa(~tneIfa\V8Z o'DJcIoR»rIodoFoIdOle BrasJleiro.(1954),
a.prtmeldil"WlllDi<sISlJern4tlcae afttca do acervo told6rk:o brasl
letra,etlfianJ·1CfasmdoedMiou umtotat de dez tft:ulos lnedltos. Em
outrostemiosi:G"queserla.'malsdgnode nota, a natureza evlden
te~)~lWfamosodlcionMlo, au 0 fatodo mesmo
tersido,8dftadDltKt, ~anoquenove outros IIvros? E pensar
que'ele -tanlbtm fUI! professor em' mals de um estabeleclmento·de
ensiooj ......ataoeamente...

Mas 0 provlndano Incuravel consegulu at~ mesmo tempo e
Anlmo.para:f8ierralgumas vlaget1$intemadonals, a Portugal para
fMtrearas,....;J)IUcotnegos europlWS denossa cultura oftdat, e ~

Jdrtca.•paJiI ft'lfIIMt "coRlpAlender como se Inscreve 0'negro na cul
tura'.8NlSi1eira em ,1946 camara 68Scudo .fez, parte de uma comls
do" envl8da4'eIo ,M1r.&t6r1o'; ,etas~ extertol1!S aoUruguat e
quanOOiAfr8g10; RIttxotO>soubeda· expedk;lo cultural, surpreendeu
se:'''EJeJecdelxou, oiUo,Grande,doNorte1 C3maraC8sa.ldo ,~um
Pl'QVlndaBO,lncumvet\';I~. Tambem MariO Quintana disse urn dla:
~AOel~lrda'fFOYfncla".

~o,~>anasedas obras, aaedlto nloser exagero aftr
mar como:Sendocaratterfstica fundamental de seus estudos de
fGldore uma.ampllaglo em estudos de antropologia cultural· e de
hlst6rla;SOdal;.1lttvez par'ter sldovaclnado contra as teorias de
termiAtstaS·duranb! sua permantnda nas FaQlldades de Medldna e
de DireitG,:tais amp~ sedAo sem que C3mara cascudocala
nas armadJJhas,dos deIBImlniSmos ec~mlco ou evoludonlsta,
recusandG,asteisurWersals de evo~o social ou cultural preten
didas ''POrestas teorias,e conskferando as culturas, qualsquer que
sejam,oomo Q.llturas ,SiAgulal1!S, condldonadas por seus amblen
tes. 5eus ·85tudos tern um nitldo .carater nla-evoluclonista: sAo
estudosdeooltutaspaFtlculares, reglonals, ecol6glcas, com carac-

21 Por exemplo, Iivros como Intencionalidade no descobrimento do Brasil, Natal, 1935,
ou mesmo de alguma Soclologla de Hist6ria, como Hist6ria dos nossos gestos, Sao
Paulo, Melhoramentos, 1976, ou ainda v'rlos tltulos dedlcados a uma hlstoriografla
regional, como Hist6ria do Rio Grande do Norte, RJ, servi~o de documenta~ao do MEC,
1955, todos Igualmente jamals reedltados.
~ CASCUOO" Lufs da Clmara. SodoloQia do ~Ualr. Uvros ncnlcos e Clentlflcos, RJ,
1971. Pag. 10.
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teristicas peculiares aos seus pr6prios desenvolvimentos hist6ricos
condicionados pelos seus ambientes. E 0 que indica a estrutura
adotada em Geografia dos mitos brasileiros, Iivro no qual os mitos
s~o estudados dentro de seu condicionamento n~o s6 cultural como
tambem geogriUico. A analise dos mitos baseia-se em uma divis~o

entre mitos primitivos e gerais, e os mitos secundarios e locais. Os
primeiros subdividem-se em mitos gerais indfgenas e os europeus,
estes diversificados pelo elemento colonial brasileiro. segue-se de
analise dos mitos primitivos e gerais - indfgenas, europeus, africa
nos- depois as diferenciac6es de zonas, os mitos dos ciclos da an
gustia infantil, e dos monstros.

A abordagem do tema atraves do ~ngulo geografico, estabe
lecendo a area de ocorr@ncia de cada mito relaclonada aos Iimites
dos estados brasileiros e ao levantamento de suas caracterlsticas
regionais, desempenha um papel central na estrutura~o do traba
Iho. cada mito vem enunclado, descr/to, exempliflcado, situado no
tempo e no espaco, comparado, e para complementa~o, 0 autor
acrescenta um documentario, com trechos de autores que escre
veram sobre 0 mito em quest~o. De comeco apresenta as areas
geograficas, depols a relac~o etnica, apontando a contribuic~o indf
gena e portuguesa e, quanta ao negro, adota 0 ponto de vista de
ter side 0 africano um grande adaptador das coisas recebidas da
quelas racas. Assim, a fixa~o dos mitos se da a partir de sua regl
~o de ocorr@ncia , e em varias passagens 0 autor conclui que foi 0
mestico 0 melhor condutor de mitos, levando-os Brasil afora, onde
n~o encontraram diferencas de meios de vida para dificultar sua
difus~o, 0 que perece ser valido para os fatos folcl6ricos em geral.
A correla~o estabelecida entre os fatos apresentados desempenha
um papel central no trabalho, na medida em que 0 processo com
parativo e usado para um confronto entre as vers6es de cada mite
e para 0 esclarecimento das condic6es hlst6ricas e culturais em que
se deu sua circula~o, sendo tambem estruturalmente Importantes
as referencias hlst6ricas.

De forma geral, 0 Iivro se refere ao que poderfamos chamar
de folclore do mito, Isto e, as est6rias derivadas dos mitos e n~o ao
contexto da mitica, no sentldo da sua fun~o social, tal como faz
levi-Strauss em 0 pensamento selvagem. Sem se preocupar com
as implicac6es dos mltos com seus principios l6gicos e suas polari
dades, caracterfstico da abordagem estruturalista praticada por
levi-Strauss, camara cascudo esta mals interessado em mostrar
como os mitos se projetam em nosso folclore, como aparecem na
boca do povo. Contudo, ele n~o esquece de demonstrar, de se re
ferir as caracteristicas normativas dos mitos, que na verdade fazem
parte de sua ess~ncla, como, par exemplo, ao se referlr a crendice
portuguesa de que 0 fogo-tatuo (ou boitata, na Iinguagem popular
brasileira) "e a transforma~o de quem amou sacrilegamente, ir-
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mao e irma, compadre e comadre." (pag. 120). A comparac;:io com
os mitos de outros palses e culturas leva a reftexao de que os mitos
se apresentam com diferentes express5es hist6r1cas e pslcol6glcas
em culturas dlversas, ou, no mlnimo, em areas culturais e geograft
cas diversas.

Geografia dos m/tos bras/Ie/ros, como tOOa a imensa obra de
camara cascudo, atraves da sistematlza~o, confere ao estudo do
folclore 0 estatuto de cl&lcia, tomando tanto 0 folclore quanto sua
obra r'f!f'en\,..qil$ obrlgat6r'fa5 para os estudos culturais no Brasil. Ao
apresentar umavlsIQ abrangente de um carater nadonal cambl
ante, dlflcll de deftnlr em decorrincla da multlpHcldade das rarzes
etnicas e hlst6l1e.at e c@ varledade geograflca e cultural, camara
cascudo ajudou a.minimlzar um pouco a probtemcitlca da ldentlda
de nacional.

Mas h6v~aspectos de sua· obra que dlflcultam sua leltura
no ftnal deste ~Io vlnte. 0 mal5 eVidente destes aspectos e jus
tamente aquUQ,.que seus contemporaneos mals admlravam: sua
erudlc;:io..Ditode C)utra manelra, 0 aaJmulo de cltaC;Oes das mals
dlferentes fo~, (;Omo a Blblla dtada em latlm segulda de urna
cltal;lo de. ~.emal.emlo, ambas no mesmo paragrafo e no
seguinte Mortlu.tqem fraoc:@s taz (Xunpanhla a Freud em Ingl~,

causam ao teltor(lehoje uma sensaGlO deestranhamento. Edlficll
compreender um dlscurso que utlllzaargumentos antagbnlcos: 0
evoluclonlsmo de Frazer podera ser artlculado impunemente ao
funclonallsmo .estrutural de Malinowski? Crelo que a malorla dos
leltores da atualldade sente-se confuso quanto aos objetlvos do
IIvro Clv/llza~e cultura. E 0 que dlzer de um capItulo lntelro,
apresentado" ol1glf;lalmente em HIst6rla da allmen~o no Brasil,
transportado na integra para 0 mesmo Clvlllza~o e cultura?

Talvez ~os atrlbulr esta verborragia a uma condlc;:io
hlst6r1ca, pols como e sabido, no Brasil do comec;o do seculo, havla
urna forte tencMnda a ler qualquer tipo de IIvro, gerando uma for
mac;:io desordenada, asslstematlca. A leltura nao era vista como
algo que deverla ser slstematizado, dlreclonado a uma area de in
teresse, ern urna epoca na qual ainda naD havia entre n6s nem
mesmo a noc;ao de especiaUzac;ao proftsslonal. Outro tator que deve
ter inftuenclado esta ten~ncia em camara cascudo, fol a reallza
~o do curso de Humanldades, assim como uma Inclina~o as con
cepc;~ positivlstas, de ampla aceltal;lo e clrcula~o no Brasil do
final do seculo passado e Inrcio deste. As Idelas de Comte sobre as
tr~s fases evolutlvas do espirlto human023, ou mesmo sua concep-

23 As filses evolutivas de Comte sio tris: na teol6gica ou fictrda, os fen6menos 510
explicados pela interven~io de entidades sobrenaturals; na fase metaffsica ou abstrata,
mecllante referenda a abstrl~es, e nl flse clentrflca ou positivI, I buSCll de CIUsaS
I1ltlmas dos filtos • Iblndonadl em favor do estlbeleclmento das leis que regem sua
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c;ao da sociologia como sendo a ch~ncia que sintetizarla todo 0 co
nhecimento possivel de ser utilizado para desvendar os misterios
da din~mica social, e que orlentaria a forma«;ao de urn govemo po
sitiv024, parecem ter side infl~ncias importantes no desenvolvi
mento do pensamento de camara Cascudo.

Emile Durkheim, tamt>em fortemente influenciado por Comte
e freqOentemente citado por camara Cascudo, utilizou 0 metodo
positivista de Comte ao pretender aplicar a sociedade 0 princfpio de
causalidade natural, ou na sua famosa recomendac;ao de "tratar os
fatos socials como coisas", assim como na metodologia que propOe
seja utilizada nos estudos dos fatos soclais e que Incluem uma "re
jeic;ao aos preconceltos comuns em favor de deflnic;t5es objetivas"
ou ainda na atitude de buscar "expllcar urn fato social somente
atraves de outro fate social,,25. Ainda de acordo com 0 D/donario do
pensamento social do seculo XX, 0 positivismo possui uma tradi«;ao
no pensamento ocidental multo anterior a Comte, referlndo-se a
teoria do conhecimento proposta por Francis Bacon ou John Locke,
que preconiza a observa«;ao e a busca da explica«;ao das causas de
qualquer fate por meio da generaliza«;ao indutiva. A aplica«;ao des
tes prlncfpios as cl@nclas socials gerou 0 surglmento de tr@s prlncf
pios: 0 fenomenal/smo, segundo 0 qual 0 conhecimento s6 pode
fundamentar-se na experi@ncla; a un/dade do metoda clentfflco, de
acordo com 0 qual os procedlmentos das ci@ncias naturais sao apll
caveis aos fatos sociais com 0 objetlvo de estabelecer as leis que
regem sua ocorr@ncla e, par tim, 0 prindplo da neutral/dade, que
nao reconhece 0 fate de que os enunclados se constituemcomo
conhecimento, alem de defender uma distln«;ao instrumental entre
fatos e valores26 .

De fato, 0 tratamento dado por almara Cascudo ao folc/ore
parece ser uma aplicaC;ao destes princfpios, na tentativa de siste
matiza«;ao da abordagem de uma cultura popular que historlca
mente no Brasil havia sempre sido tratada como algo meramente
pitoresco, ex6tico, enfim, como mera curiosidade. Com certcza,
este tratamento teve 0 merito de resgatar a cultura popular do exi
Iio ao qual havia side condenada nos melos oticiais brasilelros,
mostrando que esta cultura de alguma forma relacionava-se a mo
dalidades arcaicas desta mesma cultura letrada, mesmo quando

ocorrincia. BOlTOMORE, Tom e OUTHWAIT, William. Dicionario do pensamento social
do skulo XX. Rio de Janeiro, Jorge Zahar Ed., 1996, pag. 593.
24 BOlTOMORE, Tom e OUTHWAIT, William. Dicionario do pensamento social do seculo
XX. Rio de Janeiro, Jorge Zahar Ed., 1996, pag. 593.
25 DURKHEIM, I:mile. As regras do metodo sociol6gico. Editora Nacional, Sao Paulo,
1995. Pag xxix.
26 BOlTOMORE, Tom e OUTHWAIT, William. Dicionario do pensamento social do seculo
XX. Rio de Janeiro, Jorge Zahar Ed., 1996, pag. 595.
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mesclada a tradlC;Oes procedentes de outras etnias, como 0 indio ou
o negro.

Em rel~o a culinaria, de maneira geral pode-se dlzer que
~mara cascudo representa a inidativa pioneira de sistematiza~
de urn conhedmento ate entia considerado entre n6s como mera
atividaderotinelra, de subststAnda e sem malar importAncta cultu
ral. A. partir do surglmento de trabalhos como HIst6r1a cia allmenta
~ no Brasil, Antologla da allmentaflo no BrasH, Soclologia do
~Ucar ou PreIUt:lfD cia GJdNJ9I, a a"tnen~o deixa de ser aborda,..
eta apenas em sell. aspecto dlet6ttco, estritamente tecnicoe ecan6
mico: nestesUVros, os MbItDs attmentaresdo tratados como um
campo Mrtilde;f)eSqulsa culturaf,·hlstDrlca e 4itnico-radal. Ha An
tologia cia allme,-,o no BrasH, por exemplo, edltada em 1977 e
jamais reec:t1tadai, sIo apmsentados, fragmentos de textos de vanos
autores trataPcbclealimentat;lo no. Brasil ao longo de sua hlst6ria.
Asslm, ollwo apresenta predosidades recortadas de outros textos,
multos deIes rarosou mesmo cuja fOnte orginal talvez ja tenha side
pefdtda.·O resultado final' semelhante a um amplo painel, no qual
ef)QSsivel·~ri'J'OS desdobramentos diacr6ntcos, a·caracteris
tica~doPfSI_1que "corresponde ao timbre,
fisionomta cN'.;".',"; I, ' . iO.. "O ,'paladar brasllelro desenvotveu-se a
partir do gosto"incligena e africano, embora plasmado peta mulher
portuguese•..

camara .cascudo tem 0 menta de haver demonstrado 0
quanto. a cuIin6ria brasilelra deve ao indio e ao afrlcano: mesmo
que .80 coIolUador portug* muitos allmentos destas etnlas pare
cessem cemldas par damais Indigestas.
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Excertos da Antologla da allmenta~iono Brasil. Orl!. Luis da Camara
Cascudo. Rio de Janeiro: Livros Tecnicos e Cientrficos, 1977, e outros esparsos coligidos

por Ana Luiza Andrade.
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