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Resumo: 

A Autora propoe-se a apresentar panoramicamente a forma?ao das andlises a respeito 
de qual o sentido do estudo das origens das festas no Brasil, discutindo a formulagao 
de analise folclorista emprecr.dida de infcio nesse campo; o abandono desse metodo 
de Simula (jao pelo de sintese, estruturalista - sob a influencia direta de Levi-Strauss 
(quando docente da Universidade de Sao Paulo) as pesquisas lingiusticas e semio-
ticas surgidas na decada de SO, veiculadas pelos poetas concretistas e, depois, nos 
cursos de Letias da Universidade Brasileira. 

Resume: 

L'auteur se propose de presenter un schema historique de la formation des analyses 
concernant le sens de 1'etude des origines des fetes populaires au Bresil, en examinant 
la formulation de l'analyse folkloriste realisee d'abord dans ce domaine; l'abandon 
de cette methode de simulation par celui de synthese, structuraliste - sous l'influence 
directe de Levi-Strauss {alors enseignant a l'Universite de Sao Paulo)- ; les recherches 
linguistiques et semiotiques, dans les annee 50, repandues par les poetes concretistes 
e ensuite par les cours des lettres, dans l'universite bresilienne. 

As festas tem la seus segredos. Para rompe-los, 6 preciso conservar 
na consciencia a intensidade de seus sussurros e gestos, a paixSo e os mis-
terios de sua ocorrencia. Dai chegari'amos, inevitavelmente, tanto a con-
vicgao intelectual como a certeza fntima do conflito entre o extase das 
dangas e a ordem de raz5es, para afirmar: as festas e suas cirandas, de 
certa forma, recusam-se a compreensao. 



Ainda assim, na lembranga de que a vertente define-se pelo vale, 
pode-se perguntar: qual o sentido do estudo de festas no Brasil? 

Um tipo primeiro de estudo 6 aquele advindo da tradigSo folclo-
rista. Sua caracteristica principal 6 a coleta empfrica. Valendo-se da po-
sigSo exterior, o folclorista observa e responde a fungao da festa. Ime-
diatamente, o que se pede € a sua compreensSo historiograflca: a origem 
e desenvolvimento ate o estado atual. A descrigao e inevitavel consequen-
cia deste empirico carater de exame. Tem-se, entao, exposta a indumenta-
ria e aderegos, os acessorios e, do ponto de vista coletivo, a reconstrugao 
da coreografia, seja por graflcos, seja por descrigao verbal. Os instrumentos 
musicais nao sao negligenciados. Quanto a musica, um fato interessante: 
dependendo do grau de conhecimento do estudioso acompanha a trans-
crigao da letra a notagao das cangoes. E alem disso: um glossario. 

0 modo de exposigao destes estudos esconde uma intengao: subs-
tituir a experiencia da festa por uma apreensao exterior. O leitor 6 uma 
especie de espectador ilusoriamente participante. Um proposito de simu-
lagao rege tais pesquisas: trata-se de recuperar as prdticas de festas num 
dominio intelectual, de colocar em evidencia as operag5es internas as 
festas, antes mesmo de introduzir, na pesquisa, elementos capazes de ana-
lisa-las. Os modelos de simulagao parecem o avesso da catequese jesufs-
tica;mea culpa de dominador perseguindo um eden de autenticidade. Nao 
6 k toa que tais projetos se dao no curso de formagSo de uma mem6ria 
ou de um museu national. 

Quando a voga estruturalista atingiu o Brasil, nfo se teve muito 
em mente o papel antigo que Levi-Strauss exerceu na sua formagfo co-
mo professor, na Universidade de Sao Paulo, como escritor com Tristes 
Topicos. Ate hoje, Tristes Topicos, diretamente relevante para o Brasil 
— "je hais les voyages et les explorateurs. Et voici que je m'apprete a ra-
conter mes expeditions... Quinze ans on passe depuis que j'ai quitte pour 
la derniOre fois le Bresil... (Iibrairie Plon, 1955, p. 13). - e disponivel 
apenas em edigoes de Portugal. A perda de perspectiva nfo ficou ai: o 
publico brasileiro nunca teve muito definido o papel politico da obra de 
L6vi-Strauss no combate aos modelos de compreensfo etnocentrivos. 
0 Estruturalismo pareceu a muitos, principalmente a opositores, uma 
discusslo metafisica e ascetica sobre um universal agora chamado estru-
tura. Paradoxalmente, o estudioso brasileiro teria acesso aos efeitos do 
combate de L6vi-Strauss ao etnocentrismo, chamado em Raga e Historia 
de "todas estas especulagSes que se reduzem a uma tinica e mesma re-
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ceita que o termo falso evolucionismo e, sem duvida, mais adequado para 
caracterizar. Em que consiste? Muito exatamente, trata-se de uma tenta-
tiva de suprimir a diversidade das culturas, fmgindo conhece-las comple-
tamente", antes de ver exposto no capi'tulo VI de Tristes Trdpicos, o 
processo "je m'applique rarement a debrouiller un probleme de socio-
logie ou d'ethnologie sans avoir au prealable, vivifie ma reflexion par quel-
ques pages du 18 Brumaire de Louis Bonaparte ou de la Critique de I'eco-
nomie politique. II ne s'agit d'ailleurs pas de savoir si Marx a justement 
prevu tel ou quel develppement de l'histoire. A la suite de Rousseau et 
sous une forme qui me parait decisive, Marx a enseigne que la science 
sociale ne se batit pas plus sur le plan des 6venements que la physique 
a partir de donnes de la sensibilite: le but est de construire un modele 
d'6tudier ses proprietes et les differentes manieres dont il reagit ao labora-
toire, pour appiquer ensuite ces observations a l'interpretation de ce qui 
se posse empiriquement et qui peut etre fort eloigne des previsions." (p. 62). 

Os ecos de Levi-Strauss deveriam ser mais uma ruptura que uma conti-
nuidade. A primeira vista, continuam os mesmos temas dos folcloristas: 
rituais afro-brasileiros, carnaval, acrescidos de estudos sobre dangas de 
tribus brasileiras. Uma continuidade quanto ao objeto e quanto ao m6-
todo: trata-se de um metodo de simulagao? 

Neste sentido, o que nos parece mais radical no metodo de Levi-
Strauss e o abandono de um ponto central de referenda, no caso dos me-
todos de simulagao, o privilegio da coleta empirica. Nao h i linha estru-
tural origem a ser procurada, tudo se forma a partir de relag5es, da agao 
elusiva da estrutura. Nao ha modelo ou forma original a ser reproduzida 
na ordem inteligivel, reprodugao esta sempre deformada. 0 que se quer 
6 o que Levi-Strauss coloca na Overture de Le Cru et le Cuit: "le but de 
ce livre est de montrer comme des categories empiriques, telle que celles 
de cru et de cuit, de frais et de pourris, de mouille et de brule, etc., de-
finissables avec precision par la seule observation ethnographique et chaque 
fois en se plagant au point de vue d'un culture particuliere, peuvent 
neanmoins servir d'outils conceptuels pour ddgager des notions abstraites 
et les enchainer en propositions" (p. 22). A analise estrutural propoe 
"transcender l'opposition du sensible et de l'intelligible", (p. 9) O metodo 
e de sintese, sinfonia de processos logicos e dados contingentes articulados 
por estes procedimentos imutaveis num acorde de significagao. 

Uma pergunta, entSo: que caracteristicas a metodologia estrutural 
iria receber dos estudiosos brasileiros? Antes disso, poiem: e justo falar 
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de uma aplicagao brasileira do m£todo estrutural? Roberto Da Matta, 
consciente do ambito politico etnocentrista, deixa implicito na Introdu-
gao ao seus Ensaios de Antropologia Estrutural: "meus primeiros conta-
tos com o estruturalismo de Levi-Strauss nasceram, assim, de uma leitura 
aplicada a realidade etnologica brasileira e aos problemas teoricos por 
ela suscitados dentro de uma perspectiva onde se pretendia o teste das 
hipoteses implicitas e exph'citas de Levi-Strauss". A grosso modo, este 
e um trago geral dos estudos brasileiros "centrados numa experiencia 
intuitiva ou elaborada, desenvolvida a partir da convivencia pessoal", alem 
do estudo construtivo de metodo. O metodo de sintese, sinfonico, no 
Brasil, foi de certa forma permeado por um trago de tradigao simulativa. 
As abordagens, advindas do meio academico, ainda que utilizem o meto-
do estrutural, dao enfase a contextualizagao, como se buscassem as nuan-
ces proprias de uma cor local, social ou antropologica. 

A abordagem semiotica trouxe, tambem, no seu processo de for-
magSo, implicagoes proprias e dignas de consideragao. 

No Brasil, a criagao da disciplina de nome Semiotica foi um esforgo 
de carater provisorio e fragmentario. As dificuldades iniciais eram muitas 
e iam da ausencia de textos teoricos fundamentais em lingua portuguesa 
a hostilidade momentanea ao que se diferenciava da tradigao cultural 
bacharelesca. 

£ impossfvel entender qualquer manifestagao cultural no Brasil 
sem considerar o cunho de dominagao que o conhecimento dtnico e lo-
gocentrico aqui sempre teve. Apos a destruigao das formas culturais dos 
nativos, conflito ganho pelos colonizadores, exigia-se manutengao da su-
premacia. A retorica e a oratoria tornam-se formas e exemplos de domi-
nagao persuasiva, em detrimento da atividade cri'tica e reflexiva. 

A resistencia a atividade cri'tica e transverbal dos estudos semioti-
cos (cf. a nogao de fabilismo, efeito, pragmatismo e signo iconico de Peir-
ce) seria inevitavel. Mais que uma integragao a esta culture oral e auditi-
va, a consciencia semiotica seria uma manifestagao contra a corrente. 

Varios setores intelectuais brasileiros procuravam abalar a tradi-
gao bacharelesca, colocando-a sob o crivo da analise ideologica. No curso 
desta revisao cultural, pouco a pouco, os obstaculos foram superados: 
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em 1974, fundou-se a Associagao Brasileira de Semiotica e, no seguinte, 
o publico brasileiro teve acesso a primeira coletanea dos escritos de Char-
les Sanders Peirce. Quando isto ocorre, ja se pode dizer que existe em 
vigor um campo de orientagao anali'tica capaz de ser chamado semiotica. 

A formagao de tal atitude e a confluencia de duas vertentes: uma 
comprometida com a produgao signica, outra com a compreensao de 
seu uso. 

A principio, semiotica tinha um valor adjetivo, era utilizada para 
qualificar processos literarios nao discursivos. E o que diz o movimento 
de poesia concreta, em seu plano-piloto: "poesia concreta: produto de 
uma evolugao critica de formas, dando por encerrado o ciclo historico 
do verso (unidade ritmico-formal)"; ou entao o manifesto diddtico do 
poema-praxis de Mario Chamie: "a literatura-praxis recoloca a palavra 
no centro de uma triplice e virtual fungao semiotica-semantica e pragmd-
tica"; bem como o movimento do poema-processo; "o poema-processo 
abre caminhos para a pesquisa semiotica". 

0 movimento de poesia concreta eclodiu nos primeiros anos da 
decada de 50 e nao se restringia apenas a pratica textual. Os poetas con-
cretos veiculavam, simultaneamente, no Suplemento Dominical do Jor-
nal do Brasil, uma atividade teorica de onde nasceu o interesse brasileiro 
em semiotica. Os pontos luminosos de sua pro dug ao critica ressaltavam 
a metodologia de Peirce no estudo da fungao-signo. 

A contribuigao desta vertence literaria encontraria eco na univer-
salidade brasileira, principalmente nos cursos de Letras, criados pela re-
solugao n9 19, de 1962 do Conselho Federal de Educagao do Ministerio 
da Educagao e Cultura. E no seio de duas disciplinas do currxculo minimo 
estabelecido que se institucionalizaria o estudo dos signos no Brasil, nas 
cadeiras de lingiiistica e Teoria da Literatura. 

Aqui, um ponto exige tratamento especial: o problema da tradigSo. 
O ensino superior de Letras, em 1962, vinha de um processo de reforma 
iniciado em 1939. Quando da portaria ministerial n9 168/65 que estabe-
lecia os curriculos minimos, verificava-se uma exaustao de modelos tra-
dicionais. A universidade encontraria na critica da produgao signica os 
sopros de renovagao que buscava. 
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As faculdades de Letras imprimiram ao estudo dos signos um ca-
rater logocentrico. O modelo utilizado era saussuriano: um dos fatores 
para esta hegemonia era a acessibilidade do Curso de Lingiiistica Geral, 
publicado na versao portuguesa em 1970, cinco anos antes dos escritos 
de Peirce. 

De Saussure sai a premissa basica de trabalho: "A Lingiiistica nao 
e senao parte de uma ciencia geral; as leis que a semiologia descobrir serao 
aplicaveis a lingiiistica". Premissa esta investida com a divulgagao, em 
1972 dos Elementos de Semiologia de Roland Barthes: "a lingiiistica nao 
6 uma parte, mesmo privilegiada, da ciencia dos signos, mas e a semio-
logia que e parte da lingiiistica: muito precisamente, aquela parte respon-
savel pelas grandes unidades significantes do discurso". 

A tradigao bacharelesca utilizou ambas as premissas para invadir 
o estudo dos signos, utilizando burocratica e taxinomicamente o modelo 
linguistico. Este fato, no seio da universidade, poderia ser entendido co-
mo uma contra-partida da predominancia do fcone na semiotica de linha 
concreta. 

Nao resta duvida que, ate hoje, a semiotica se faz num conflito os-
cilante entre polos academicos e nao-academicos. A questao de procedi-
mentos concretos no meio desta luta move a semiotica enquanto projeto 
cultural brasileiro. 
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Bibliografia seletiva * 
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Julgamos importante enumeiar as obras fundamentals, quer de autor brasileiro, 
quer traduijoes de autores estrangeiros, a fim de que o leitor possa ter uma ideia da 
influencia na formagao semiotica que o brasileiro vem recebendo e da linha na qual 
vem atuando. 

PIGNATARI, Decio - Informagab, linguagem, comunicagdo. 2? ed. Sao Paulo, Pers-
pective 1968 (64 ed., 1974). 

LIMA, Luiz Costa - Estruturalismo e teoria da literatura, introdufdo as problematicas 
estetica e sistemica. Petropolis, Vozes, 1973. 

LOPES, Edward - Fundamentos da linguistica contemporanea\ prefacio de Eduardo 
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guistica 2. Petropolis, Vozes, 1975, p. 104-5. 

ECO, Umberto - Obra aberta, forma e indeterminagao nas poiticas contemporaneas. 
Sao Paulo, Perspectiva, 1969. 

, A estrutura ausente, introdufdo a pesquisa semiologica\ tradu9ao 
de Perola de Carvalho. Sao Paulo, Perspectiva, Ed. da Universidade de Sao 
Paulo, 1971. 

, — As formas do conteudo-, tradugao de Perola de Carvalho. Sao 
Paulo, Perspectiva, Ed. da Universidade de Sao Paulo, 1974. 

SAUSSURE, Ferdinand de - Curso de lingiiistica geral; tradu?ao de Antonio Chelini, 
Jose Paulo Paes, Isidoro Blikstein. Sao Paulo, Cultrix, 1970 (5? ed. 1973). 

BARTHES, Roland - O grau zero de escritura; traducjao de Anne Arnichand e Alvaro 
Lorenzini - Sao Paulo, Cultrix, 1971. 

, Elementos de semiologia, tradu$ao de Isidoro Blikstein. Sao 
Paulo, Cultrix, 1972. 

BUYSSENS, Eric — Semiologia e comunicagdo lingiiistica-, tradu9ao, apresenta^ao 
e notas de Isidoro Blikstein. Sao Paulo, Cultrix, Ed. da Universidade de Sao 
Paulo, 1972. 

* Cada divisao comporta: 19 livros, 29 artigos, 39 t raduces. A ordem sera cronolo-
gica. Quando houver mais de uma obra do mesmo autor, a indica?ao sera seqiiencial. 
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PEIRCE, Charles Sanders - Semiotica e Filosofia; introdugao, seleQao e tiadugao 
de Octanny Silveira da Mota e Leonidas Hegenberg. Sao Paulo, Cultrix, 1972 
(selefao de textos do autor). 

, Escritos coligidos; sele?ao de Armando M. d'Oliveira e tradugao 
de Armando M. d'Oliveira e Sergio Pomerangblum. Sao Paulo, Abril Cultural, 
1974 (Colegao Os Pensadores XXXVI) (textos sobre a Classificagao das Ciencias 
e Elementos de Logica). 

, Semiotica; tradugao de J. Teixeira Coelho Netto. Sao Paulo, 
Perspectiva, 1977 (selegao de textos do autor; coletanea mais abrangente de 
todas). 

KRISTEVA, Julia - Introdugao a semanalise; tradugao de Lucia Helena Franga Ferraz. 
Sao Paulo, Perspectiva, 1974. 

BENSE, Max - Pequena estetica; tradugao de Haroldo de Campos, J. Guinsberg, 
Gita K. Guinsberg e Dorothea Gropp. 2? ed. Sao Paulo, Perspectiva, 1975. 

MASER, Siegfried — Fundamentos de teoria geral da comunicagao; uma introdugao 
a seus metodos e conceitos fundamentals, acompanhados de exerctcios; tra-
dugao de Leonidas Hegenberg. Sao Paulo, EPU, EDUSP, 1975. 

GREIMAS, Algirdas Julien - Semantica estrutural, pesquisa de metodo; tiadugao 
de Haquira Osakabe e Isidoro Blikstein. Sao Paulo, Cultrix, 1973. 

, Semiotica do discurso cientifico. Da modalidade; prefacio e 
tradugao de Cidmar Teodoro Pais. Sao Paulo, DIFEL, SBPC, 1976. 

2. Revistas 

Existem duas revistas folcloricas, que contem formas e praticas de festas, dentro 
da linha tradicional de coleta empirica de dados, seguidos de descrigao. Alem disso, 
ha revistas folcloricas especfficas dos Estados, que nao nos oferecem maior interesse. 

Folclore Brasileira. Ministerio da Educagao e Cultura - Campanha de Defesa do 
Folclore Brasileiro, Rio de Janeiro: 
Alagoas — Jose Maria Tenorio Rocha, 1977 
Maranhao — Domingos Vieira Filho, 1977 
Rio Grande do Norte - Verissimo de Melo, 1977 
Piaui - Noe Mendes de Oliveira, 1977 
Goias - Regina Lacerda, 1977 
Ceara - Florival Seraine, 1978 
Espirito Santo - Guilherme Santos Neves, 1978. 

Caderno de folclore - Ministerio da Educagao e Cultura - Campanha de Defesa do 
Folclore Brasileiro, Rio de Janeiro. 

1. Edison Carneiro - Capoeira, 1975; 2? ed. 1977 
4. Beatriz G. Dantas - Taieira, 1976 
7. Raul Giovanni Lody - Afoxe, 1976 
9. Beatriz G. Dantas - Danfa de Sao Gongalo, 1976 

12. Guilherme S. Neves - Ticumbi, 1976 
14. Beatriz G. Dantas - Cheganga, 1976 
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15. Raul Giovanni Lody - Pano da Costa, 1977 
16. Zai'de Maciel de Castro e Aracy do Prado Couto - Folia de Reis, 1977 
17. Raul Giovanni Lody - Samba do Caboclo, 1977 
18. Roberto Benjamin — CongosdaParaiba, 1977 
19. Jose Loureiro Fernandes - Congadas paranaenses, 1977 
20. Carlos Rodrigues Brandao — A Folia de Reis de Mossamedes, 1977 
22. Sergio Fenetti, Valdelino Cecio e Joila Moraes - Danfa do Lele, 
23. Fernando Correa de Azevedo - Fandango do Parana, 1978 
24. Theo Brandao - Cavalhadas de Alagoas, 1978 
25. Altimai de Alencar Pimentel — Barca da Paraiba, 1978 
26. Oswaldo Meira Trigueiro e Roberto Benjamin - Cambindas da Paraiba, 

1978 
27. Doralecio Soares — Boi-de-mamao catarinense, 1978 

Obs.: A Revista Brasileira de Folclore n? 1, set./dez., 1961 a n? 41, maio/agost. 1976 
(ultimo numero) contem alguns artigos de interesse, dentro da linha tradicio-
nal. 

3. Obras descritivas: pesquisas empiricas * 

ALENCAR, Edigar de - O camaval carioca atraves da mtisica. Rio de Janeiro, Freitas 
Bastos, 1965. 

ANDRADE, Mario de - Danfas dramaticas do BrasiL Obras Completas. 1 e 2. Sao 
Paulo, Ed. Martins, 1959. 

BENJAMIN, Roberto Emerson Camara - Festa do Rosario de Pombal. Universidade 
Federal de Parai'ba/Ed. Universitaria, Joao Pessoa, 1976. 

BRANDAO, Carlos Rodrigues - Cavalhadas de Pirendpolis; um estudo sobre repre-
sentagdes de cristaos e mouros em Goias. Goiania, Oriente, 1974. (Pesquisa 
de ritual popular durante os festejos do Divino Espirito Santo). 

, Peoes, pretos e congo. Goiania, Ed. da Universidade de Brasi-
lia, 1977 (Capi'tulo sobre dangas: Congos - a identidade como ritual). 

CABRAL, Sergio - As Escolas de Samba. Rio de Janeiro, Fontana, 1974. 
CARVALHO, Murilo et alii - Artistas e festas populares. Sao Paulo, Brasiliense, 

1977. 
COX, Harvey - A festa dos folides. Petropolis, Vozes, 1974. 
DANTAS, Beatriz Gois - A Taieira de Sergipe, uma danga folclorica. Petropolis, 

Vozes, 1972 (Pesquisa exaustiva sobre uma danga tradicional do Nordeste). 
EFEGE, Jota - Ameno Reseda - O Rancho que foi Escola - Rio de Janeiro, Letras 

e Artes, 1965. 
, Maxixe. A danfa excomungada. Rio de Janeiro, Conquista, 

1974. 
ENEIDA (Eneida de Moraes) - Histdria do Carnaval Carioca. Rio de Janeiro, Civi-

lizagao Brasileira, 1951. 
GIFFONI, Maria Amalia Correa - Dangas folcldricas brasileiras. Sao Paulo, Melho-

ramentos/INL, 1973. 

* A ordem seguida e alfabetica. 
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JORIO, Amaiiry & ARAUJO, Hiram - Escolas de Samba em Desfile. Vida, paixao 
e sorte. Rio de Janeiro, Poligrafica Ed., 1969. 

MERQUIOR, Jose Guilherme - Saudades do Carnaval: introdugao a crise da cultura. 
Rio de Janeiro, Forense, 1972. 

NASCIMENTO, Haydee - Aspectos folcloricos do carnaval de Santana de Parnaiba. 
Sao Paulo, Conselho Estadual de Artes e Ciencias Humanas, 1977 (Aspectos 
sociais, o carnaval, entrevistas, documentos). 

QUEIROZ, Maria Isaura Pereira de - Bailes rurais paulistas. Sao Paulo, Duas Cida-
des, 1973. 

RABAQAL, Alfredo Joao - As congadas no Brasil. Sao Paulo, Secretaria de Cultura, 
Ciencia e Tecnologia - Conselho Estadual de Cultura, 1976. (Congada: tipo 
de folguedo popular, em que se destacam de maneira predominante tradi^oes 
historicas e costumes tribais de Angola e Congo, com predominancia de tra^os 
culturais de grupos Bantu. Dividem-se em duas classes, um grupo organizado 
como simples desfile e o outro caracteriza-se pela representa?ao dramatica, 
que recebe o nome de Embaixada. O autor mostra a distribuigao tempo-es-
pacial, partes e enredos, personagens, indumentaria, instrumental). 

4. Estruturalismo: antropologia social 

A influencia de antropologos ingleses como Victor Turner e a de Claude Levi-
Strauss a partir de O pensamento selvagem (Cia. Ed. Nacional, Sao Paulo, 1970) e 
Antropologia estrutural (Tempo Brasileiro, Rio de Janeiro, 1967) deu origem a uma 
serie de pesquisas na area academica, quer as publicadas, citadas abaixo, quer as teses 
ineditas, que destacamos no item 5. 

BAETA NEVES, Luis Felipe — A imaginagao social dos sambas - enredo. In: Cader-
nos de Jornalismo e ComunicaQao. Rio de Janeiro, Edigoes Jornal do Brasil, 
1973. 

GOLDWASSER, Maria Julia - O palacio do samba; estudo antropologico da Escola 
de Samba Esta9ao Primeira de Mangueira. Rio de Janeiro, 1975. (Proje^ao da 
estrutura social no espaijo fi'sico e arquitetonico e o deslocamento; dominio 
de categorias internas: componentes e socios; organizado interna; ideologia. 
A autora descreve o ciclo anual e mostra a contradigao entre o grau de orga-
nizaijao dos desfiles e a situa^ao do Carnaval. A Escola de Samba caracteriza-se 
como uma agenda mediadora em face da sociedade global). 

LEOPOLDI, Jose Savio - Escola de samba, ritual e sociedade. Petropolis, Vozes, 
1978. (Tentativa de analise, em termos sociologicos, do desfile das Escolas 
de Samba como manifesta^ao ritualistica, no sentido de que projeta num 
discurso simbolico aspectos cruciais da estrutura da sociedade brasileira). 

MATT A, Roberto Da - O Carnaval como um Rito de Passagem In: Ensaios de an-
tropologia estrutural. 2? ed. Petropolis, Vozes, 1977. 

VELHO, Gilberto, org. -Arte e sociedade, Rio, Zahar, 1977. 
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Dissertagoes de mestrado defendidas em Antropologia Social. Museu Nacio-
nal, Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
VELHO, Yvonne Maggie Alves - Guerra de Orixa: um estudo de ritual e conflito, 

1973. 
PRADO, Regina de Paula Santos - Todo Ano Tem: As festas na estrutura social 
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