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SinopsezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

tzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr <\\ b ,\\1h C) por .ob i e t ivo

representações e pr~ticas elaboradas a partir e em tornozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdo

exercício da profiss.o mulata.

A pesquisa de campo foi desenvolvida no II Curso de

Forma~io Profissional de Mulatas, promovido por conhecida casa

de shows do Rio de Janeiro, com o apoio do SENAC e da RIOTUR.

Além dQ aCQmpanhamentQ das atividades do

realizadas entrevistas com professores e alunas, assim como com

empresários e mulatas profissionais.

Inspirada por uma reflex~o geral acerca das condi~5es

busca

O''·., requisitos para o

sucesso na carreira de mulata profissional.

Explorando as oposições entre dom (natureza) e aprendizado, as

CU)"SQ e d a as

dificuldades e ambiguidades presentes na contruçi~ de uma clara

identidade profissional.
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Abreviaturas Utili~ada5

ATE/SENAC - Assessoria Técnica às Empresas.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

f - Empresa fa~bricante de cosméticos que forneceu alguns
produtos utilizados nas aulas de Auto-maquiagem.

E.A. - Proprietário da casa de ShOW5 00.

E.P.V. - Etiqueta, Postura e Vestuário (aulas).

F.R. - Grande empres~rio da noite carioca e proprietário de uma
casa de shows de mulatas.

J.G.M. - Diretor Ticnico da RIOTUR, paraninfo das formandas do
11 Curso de Formaç~o Profissional de Mulatas.

J.M. -.Proprietário de uma casa de shows de mulatas.

J.P. Professora de Coreografia e coredgrafa do 00.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

M.D. - Ex-bailarina clássica, coredgrafa, professora de dança,
dedicada à criaçio de um balé étnico afro-brasileiro. Ministrou
3 aulas de Coreografia no 11 Curso de Formação Profissional de
l·~l.I.l,~tas.

MU. - Show de mulatas que se realiza todas as segundas-feiras
numa grande boate.

O.S. - Empresário de shows de mulatas, ex-proprietário da casa
00.

00. - Casa de shows de mulatas. promotora do 11 Curso de
Formaçio Profissional de Mulatas.

P. - Casa de shows de mulatas.

RIOTUR - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro.

S. - Casa de shows de mulatas.

SENAC - Servi~o Nacional do Comircio.

As re+er ênc í ae mulatas e ex-mulatas

profissionais foram feitas atrav~s das iniciais.
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1 •zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Embo r a p ouc OSzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAos c on s a.a r ad o s

Especificamente ao estudo dos significados atribuídos, na

sociedade brasileira, ao termo mulata, esta ~ uma categoria

inevitavelmente presente em tedas as tentativas de construç~o

de modelos globais explicativos/descritivos das formas

ccnstitui~~o da n ac it11H\ 1id ad e , pad: Leu 1a r men t e

de

da

constitui~~o ttnica da nacionalidade. A revis~o da literatura

sociológica e antropo16gica aponta trgs autores como passagem

obrigat6ria para o enfrentamento da questio: Nina Rodrigues,

Oliveira Vianna e Gilberto Fre~re.

Em 5eu c 1 ás s i c o ll.!ii__.r..~'i,!;"'7,..s..._h.ll1'il:i;i.n,:;;ULg.__.a, ..r:.!i.~,l~.Q.ll,~M..i..U,..d..:;uL~

f.~..enz.I ......n..Q...._.l~J:.ª.s..i,.l, de j, 894, Hi na Rod \..i9u€-~S d ePvont a+s e c em os

problemas decorrentes da heterogeidade racial da populaçio

qual o seja o da criminal idade e

imputabilidades penais no Brasil.

teóricos das

desigualdades raciais - particularmente Gobineau, Lapouge e

Agassiz (i) - Nina Rodrigues considerava fora de discussio a

inferioridade do africano. Da mesma forma, refutava comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

dos
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d«zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAflt-t:,':"!i/lr21 cso scidade ~:'1I1 tod szyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA« ,Sliii ,· .;1,',,4'5, apt:'na'fi
vn ris ve IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAno erdo de cultura e f-1::'Ej1~'.r.'vel, port,'u1t'D, dl:'?
~dt i ng.i r m~1'S/IUJ num rcp ree ent: ,,:'w t 1.::' d<.~:"!i r-5!~,S!S:

in Feriare-s , (7 elevs do !'JrJ,o ,~ que éheg<,~r,:,wi ~~}i' t",''XI.j:',;;U5

SUf'C r i ore:'s'" (r~odri f) LW<.!; , Hl94, p . ~~0).zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

para este autor, a popula~ão brasileira

encontrava-se muito distante do desejável e imprescindível grau

de homogeneidade cultural e mental que justificaria a extensio

e generaliza~~o da responsabilidade penal de forma racialmente

indiscriminada. Postulada como problemitica, a heterogeneidade

racial brasileira nio era colocada, por~m, sob a ~gide de um

estrita oposição entre raças, uma vez que, segundo Rodrigues, a

idéia de ra~a n~o pode ser concebida sem que se leve em conta o

estabelecimento de ligaç5es, passagens e identifica~aes entre

as categorias ra~a e cultura. Esta demarche possibilitava a

aloca~~o dos distintos tipos raciais da PQPulaç~o brasileira em

duas classificatdrias: d o szyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ethnico
N insere-se especulativo acerca das

possibilidades de alcançar-se, entre nós, a desejada primazia

Suas conclusBes acerca das perspectivas futuras n~o

eram das mais otimistas (2): compartilhando com S~lvio Romero a

considerava '~auco



Em sua classificaçlo racial da popula~~o brasileira,

Nina Rodrigues identifica dois grandes blocos:

propriamente um objeto de defini~~oi 6 como se constituísse um

enfati~ando-se exclusivamente seu car'ter de

referincia contrastiva que possibilita identificar, a partirzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

puro ar b í t rar í.nmenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt e dado (4), os

o seu campo e'Pet i vo de

vermelha - 550 relevantes em um sentido muito bem determinado:

SÓ importam se e quando elas sejam produtoras de misturas -

culturais, mas sobretudo biológicas que as situem nesse

terreno suspeito e imprevisivel cujazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAquimica d~ve ser

c onhe c í d a .

Como observa Mariza Correa:

"<. Z:l.) NizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA11<.~ Rod r ÚJl..(J,~-s n,{{o in ter e-se« r ÚA ct eict: J1,'17 ~1,,~JO,

~:;~?quer mets: f'dril,.:·.E~, de sre-s f!.''ffipar;.·os onde .E~ ~:Jposi'i:~(c}
n enrartirsrrco auae see eer n i t i damen r e ob servscd» I m·<.~s
s i a: o de'::i.;:(panI':cimenlo de iJUa'f!i Fr on c ei rs s (.,. > - e'
e s s e p<.~rece 5(::"}" o grctl7dl~' horror 'iU,E' eu'? denun c i s $.f.WI

t'rég('(<3~'5: ,7l r c..re si õ i 1idsde do nea r o transformar o
b rsrrco , s l t erd+l a, t or n si=l o ou t r o " (Con-~:,a, 1982,
1=>.1.30).

~ nesse contexto que pode ser entendida a tarefa a

que se prop5e, qual seja, a de uma Drdenaç~o da diversidade

~tnica da po~ulaçiD brasileira, através da qual pretende

4



dzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj. f(:-:r e n ç: (:\ ~i entre O",.> tzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAipo~>

rapidamente como, incluída nesse campo dos misturados, a mulata

partilha com eles uma mesma natureza e concentra algumas

uma suposta natureza dos tipos raciais puros, mas mais

especificamente ~ heterogeneidade e dessemelhança atribuída ao

cada uma das ra~as - ainda que puras - que a natureza do

distintiva que insiste em fossos que separam as distintas

t ran=~p1an t ad a , dedup 1icada c on c en t r atla , na

caracterizaçio da figura do transformanclo-o em

.;:·:vid&nci<:\ dos perigos resultantes da mistura racial: um

indivíduo ambíguo, quase sempre um degenerado, marcado pelazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcon Fl i ct:o
:71" o'.': i ,'.~1 F' e I~.~

ee i ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdo

p1.E'r,~lnt ~i' -El 1ei e e eu-s e ff~:'i t 0'5,

d i ~:d.iÍ~1.',:.~:'5 l~~ d l;'!~:i',lI.:! I.U'J. a :fi NN .C:'J.':?{fi o

faA?·l~T, :i Parc:«, i rJU,,~<~':'5

I"-:.X;,:· ,'!iS· r,;:'a l tuen i:« t-J.ío
Sl::'U sim i l e e 5<':' deve

r e ..~~l..i.?·.E~J" rio s e i o do or e sn i smo ina ..i v i ausi l , no-s t7';'~'50~J

de (Ir!:!,~jf.'Ú:anu:.'i1f.'o em wrt mesmo ind i viduo l{u<:J.l,idad(:?s
ph 8'f!i.i c.:.~'5, F'hH'5 io 109,i c {;l~i !?' f.' 'EHJ..:·hic s-s , rdi'o '5d

d i sciricrs e , 1Il':.~~;' ainda de valor muii:a d i Per ent:e na
f'on to ..:(1;::' vi '5 t·{;! do conc:e i l' o ~'vo 1a t i 1,10 do
,\~PI:'N··fIIE'Ú:·c'.!UrfJE'nto hUfIr.:.U10" (Rorí r í s ue s , 1094; p . t3í?).

entre ra,as sio consideradas tio

marcantes que chegam a ser comparadas a di'eren~as entre

esp~cies. Confrontando os resultados dos cruzamentos entre

salienta as aproxima~aes entre eles. o primeiro tipo de



quanto

ao segundo tipo afirma:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"(ae )zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAC)SzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAb:l(:t-o~'5 demons t r sm que ainda nito e'5t~{ provad:;~
a hy/:)r.ide;;~· f.'h::f~::;ú:.:aI c er t oe crueamené ae d,Jo C'rhU.:'f11 l::!m'
io d o C~!l$h" ,::I i-~rodf..(c{o'f:; mors es e' eoc iee-s, ev iden tement:e
i 11vi ave i e li:' Cf.;:rt smen tzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlC.:' h .<Jb ri ao s U (I=\:odrigcws I i 094,
p p . j, 3F!.-13a) .

(Rodrigues, 1894, r.90) - mio classificados em quatro claSSES

E~J ·f Lna1ment e , ps rdos«,

"p r oduc t o do cr u zemen to do branco c am :o (/,;:ogl-O, a ruo a
IIW.i{:·O numer o sa, con eri tu i ada aue si toda a pf."}f..'ala~,~oIo
de c er t e s r estiiiee do paiz', 1;.:' d iv isive I em : .•.~) mu Ls tae
das v rimeiro-s s,:ulfJal~'15; b ) IIU,d.:lt()~'ii c l s r oe I lÜ.1' retorno
.{l r·~I.~7a b rs ac:e ,::' qU8' :r:UllJ.:1',,1Ç:r:ln7 sibeor vel+» de t odo , c )'
fl'lul<:lto~'!J t:'~:;C(lro!:;J csb ross , p r odu t ost de r eb o rn a d nl'.i~,::l

l'IJ.:,'gnil, un s qtüls.i c omo l et emetrte con Fun d idas com os
negi"Q~"i CI"iou]CJ5, oUtJ"CJ~3' de {,rla.i'ifi j',\ic.il d.i~:lt.if1C{;:·!i'a
s in ds " (fçod\'i9UI;.':~1 1.894, p.9:U.

outros grupos de mestiços - inclui tamb~m uma caracteriza~~o

eapac::i.d~:l.de d e

produzida pelos Por um ~:fe:i.to

exatamente oposto ao da revers~o ~ origem é aquele produzido

por sucessivos cruzamentos entre indivíduos já miscigenados

diferentemente daquelES que percorrem um caminho j~

6



conhecido - de volta - se embrenham no terreno pantanoso da

mistura que produz indivíduos passíveis do maiszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe do menos,

AtribuindozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAà mesti~agem o estado de degrada~lo e

degenera~~o da populaçio de algumas regi5es do Brasil, Nina

<1'1'76, p.77>:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"ü r eeuzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl t s do dl:.:' nHo i n cer r omp i d s e e l l i sn ce e en tr e

-:;suts ae» l/li Ht O~:; é !W7<.~ C 1::.~1;~:i!"' de h aaten ~5 n ae l:(('U.~es o

t-yf'O puro dJ2''Ei,'!!(.'p2-.I''€'cea} e com el Ie todas a s boas
aus li dade s ph:j~5.ica~'fi e 1II0r".~li:·~5 da-:; r2-.ç ...~::; tsri a i t i vee ,
de itcen do em s>eu JO!:12lr UII1 povo dea en e r s do , t'kto
reo a l si vo COflUJ eeees c.!.fe~51or adact:o de {,urN.~ cnde l e de
r.s.{j:',~1 cost um gô,'!Jt"J, com horror dos 2tr1J.fIr':'US da s>H2-.
<~'i!jpéc.ie, en tre 0:3 t::{(.Uile~i' é impo:7i1.'i.iVI'i'l de scab ri r l.UfI

uni co in d i v iduo terido con e er ve d o ':1 in i el I i a enci s , a
n ob re s:e , <.~ af'f'ecf:'.iv.idade n s turn l qae fa,::!:etrl do c/.to de
t'yPO paro o comosnn e ir o e f.J:lvorit'o do homem
ci vi li es do " (A!:J<1~:;~:;:l;:r.} Apud. !'Una Ro(h-:i9LH~S, 1.894, p ,
l.~~7).

de uma clara caracteriza~~o dos tipos

scirias dificuldades para

estabelecer os limites de cada tipo. Como j~ observou Correa, a

fragilidade das definiç~es conduz a uma situaç~o em que '~5

1.9H2, p . i 3~;) .

pois, o mestiço aparece enquanto campo

fcirtil para a tematizaç~o de uma categoria que, n~o obstante de

7



afirmaç5es categóricas acerca dos atributos que a constituem. A

dificuldade da o~eraç~o classificatória n~o impede que a

unidade substancial do mestiço seja enunciada: amb iguidade,

portanto, um

anormal por excel~ncia.

Significativo que seja no quadro de definiç~o de

anormalidadeszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe suas diferentes modalidades que azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmulata

<:.•.p:::\reç::;\comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAob i e t o d e e com certo destaque.

í nc lu í da entrezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"o reci-semem t:e msi ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~:;,"",'n~:;lvt-:.'l
deeeaui l s'br i.a do me s t i co e o que ~·111:.'"r-::;
i 11.(': e 11i g,::.'nc.i r.~ p l'!rdem l'!lrt enera i»

iIU.7f"2! lide de. t7 de-se tiU j I ib r i o en t re
intsllectuais p

t or n e
g,":":1.rlham

l~' 111<~'"flUir o ;,E' lU

a 5 f,:;lCI..! 1 d.Q de e
J,~-(l;~"'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1:;Y ~!~n ~::',''''..~xdozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"1 .:;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ o

de sen vo 1v i .'lIJ.J,'rIto t:',"fagtri'l":::tdo di?' iin7.ih"i em d el' r imenl"o da e
ouf:nJ.:"!i taem p~.:'rfe,ito simi Ia ne st:« meIh ori s de
in tel l i aerrc i e >.:"/05 me-sti cos: com Wll:::i imF't:'r1('t:'iJi.'J(o t'Jío
eea ei ve I dass «ue Ii ds de s mor se-s , af-fectiva1/i, 'iUtE'

di?' 11lõ'$ eic i ei a êl c i 1/i 1i 2:,=1,1.:'50 ~,Ut1' 1hl,?,'"ij Foi i /TIPOS ta"
(Rodrigues, 1894, PP. 152-153>.

"L1a~' ::Hl' tre v« en b r e aue li ds de-s
c on di çt/{:;'~"i p h .':1~;"i.ica ~:;l::' ph ,':f::;.l(J 10.'1 .i C,:,~ ~5

d U-2.'! ::j r -E! 1.;:' ~:!~, { ,~to des ~7ie /TI!':.'] h o2! n te' -::i I e
b eredi t.'dr-la Pun di a l:.i'1I7 (,Ui1 o raduci o

de t.lniJío oa crueemetito de.'! 121$"

p ,i~):3) .

mui t o dr1~;.itlUal'!$ de
~ll.U:· a t'ran5missl:ío
me e t .i ÇO /"ê'iiU I t.- ,'W t'~:i'
CRodrisues. 1894,

Em primeiro lugar, pois, a caracteri2aç~0 da mulata

está ancorada nos atributos inerentes a todos os mestiços e que

fazem deles a sede de conflitos entre as características das



""Wi":\thi:t'" ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"l.mprevid0.'ncia"

mdltiplas combina~aes destas qualidades corresponderia um tipo

ou sub-tipo de mesti~D, e mesmo de indivíduo. Em segundo lugar,

Has se a mulata,

encerra um arranjo de características em

apresenta uma mesmo elemento predominante invari~vel. Do elenco

de características possíveis atribuídas ao negro e ao branco,

na mulatazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi constatada - e sem que a explica,~o seja fornecida

a predominincia.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAou me1 h or J a exacerbaçio de uma

característica de negro: a sensualidade.

Dois movimentos, pais, imediatamente sucessivas: a

atribuiç~o ao negro da sensualidade e a verifica~io de que, na

mesti~agem de ~ue a mulata ~ produto, tal atributo nio apenas

se imp5e (vis a vis das características brancas presentes na

mistura), como aparece exacerbado. Neste sentido, <~ mulata ti

simultaneamente a prova da sensualidade do negro e seu limite.

evidintia de qUe:

li,,!!zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAeen susi li dede dD negro pode e tti aa i r enUi'o:dili rs i s s
f:(t.I<.H:i.l da~:; Pl~·rv!'.;'r::;b'e::; "!.H2·H~.U.~.i~:"i marbi dn s . A e:"t."cit"ação
gené'"!3ica da c l e-sei cs mul s t:« b rs s i l e ire n<~'f) pode
de i tcs r de ser considerada WFI typo anormal ti

(F~()di":i.!:JlH"~51 U3?4, p. i::5:3).

Certamente nio foi Nina Rodrigues o primeiro a

9



mulata

indi!:a~

Na cita~~o de Jos~ Veríssimo, ele

destacazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa importincia e sucesso desta associa~io no imaginário

"AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApOé:'sJ.'azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAbrs e iI eir s no I+s mo-str« _ • .[~ mulata .- c om

ine i et ent:e r',I"eacup:..~çHo ~';I.pai:·fonad,:,~, em toda ~.~ t'orç,9,
do-s '5,,;..'U'5 s t t r s c ti vo« t;' dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASUJ:l .in?"flw2'flci .•a . iJ povo
nmaraeo ~:J{:~ n!A'C) ;J.',:;I. t i.!':n.~ de ce 1eti re 1"""1 h~='I num» IU:}t <1

l ub r ic:s , o s enc: ...«n to s , q{.(l::' ,,:'11>.;;' esm iuc:e , num«

5'0 f'fi">''''!JU1.' dito de de-seio-s <.~r den t e~5. Cen t ,'~'-1h,,,' ·m
vo I up is , .::: m,::lgia, .:! l uicuris , os' {>.:;'it.ilj.·o'5, D':7j den aue-s ,
>:.1:'5 aai adin-s, como e l Te die na ::ia·!.~ l.in.S'ua!1etr/ f.'1.'d!iJ,:.~'3,
des eJo s» , sefl eae l u (JQ~}~ VE~l"i !:;si mo, =2l.P u d . f~c)(:h· :i.9 UI;:,'2;,

1094, P. i54).

como seus contemporaneos, Nina Rodrigues

nXo se prop5e, em momento algum, a discutir a pertin~ncia da

associaç;o entre mulata e aqueles atributos. Si~U objetivo ti:

outro: desvendar a natureza desta causalidade a partir de suas

concep;5es sobre mesti~agem e degEnera~~o dos mestiços - dos

mulatos em particular.

se ele segue o senso comum estabelecido

acerca da sensualidade da mulata, inova ao deslocar a mulata e

os referidos atributos para um novo terreno,

ci~ncial enriquecido pelas mais recentes descobertas a respeito

dos mesti~os e de sua degEneraç~o. Este deslocamento tornaria

inteligível a identificaç~o mulata/lubricidade-sensualidade, ao

descobrir que se trata de efeitos de uma mestiçagem em que se

um ou t i..o mulata
I

e
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Desta forma~ a reafirma~io da representa~~o da mulata

sensual vai acompanhada de sua patologiza~~o. E se o poder de

que a mulata ~ portadora em virtude de seus atributos permanece

o mesmo, ele ganha agora nova conota~io, em que se destacam

seus efeitos deletérios. Agora, o foco nlo est~ mais colocada

sobre a mulata, mas sobre aqueles em que podem incidir estas

anomaliaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe as reaç5es que podem provocar. A mulata ~ agora

vista enquanto perigo de contJgio, de contaminaçlo e desordem:

~ ambígua - nem branca, nem negra;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi sede de desequilíbrios

entre faculdades intelectuais e afetivasi sobretudo, é fruto de

um arranjo específico qUe engendra a anormalidade eXpressa na

Este ~ltimo elemento, que qualifica e especifica este

"cers cri sr i ca tyP(J bl''''.~·!iiÍll'.dro'', ézyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAo ma í s d"l.I"HJSO de t odo s , pois

CI'••zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA\€:' neutraliza

r e c onh e c en do "uma. affin.id,',Hj('.? e c h ni c a , d~?~'5f:in,'1ld.r~,~ ve l s r o e l a

punl·~'!.·':;lde e r.JilçzH:';", í.n íb e as misturas r ac í ais (F\odd.9UE·~~)1 Hl94,

p. j.~56).

Esta a mulata tal como vista por Nina Rcdrigues:

uma anormalidade potencialmente geradora de

intera~aes contrárias • pr6pria natureza

:ti
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natureza se encarrega de denunciar. E para n~o deixar ddvidas

acerca de sua in'luincia sobre a constitui~;ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdá nacionalidade,

ele vai recorrer a uma passagem inequ{voca de Jos~ Verissimo:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"NuncszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~I{E' Pri sxu:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACI b,:.~~'it·.:u1te,di e a Sr . jose Ver is sima
,~~ depr~~V,~ld[;1 i o Fl aen cie d e-st:e csr ac ter iz ti c o tseo

ãrs si l eiro , a fffulata.,no ~H7f}llec.itr!f!!'nto de' no seo

car sc t er , 'Esse ferlllf.mto da aphrodisisflTa patricia ~,
como l he chama o Sr. 8ylvio Ii.\UIl{:'TO, f'oi um
di e eo I ven t:e d,::l aoss-s« vi ri lidsuie ph.':fs·ica 6~ mors I n

(Rodrigues, 1894, p. 153).

tanto quanto Nina Rodrigues, não

c on <':i~\gr ou n en hUlTI es t ud o p e\ r t i c u 1a r ~\ mu1 <:\ ta. Em ú...s:..Y.s:.t1J,l,.(h.ãcL..d..o.

11.•.Q.::r:'•.Q..••......•.hr ..i';1:;~..;L.l..t;;;.. ;i.J::..Q. J 19í.?í.? ,

suficientemente rico para que se recupere uma sofisticada vislo

da mulata, percebida simultaneamente como produto e instrumento

Em mulata \ •• I!::' f e r i d <":\ no c on t ext o de

seleções ~tnica5 que operam em dire~~o à ge5taç~o de um tipo

antropoldgico brasileiro.

(:í.d0~m, Lb í d em ,

(l.clem, Ib idem, P.

preocupaçio do autor com ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcaos aproxima-o, neste ponto, de



" ., em nenhum povo ~ ori eemzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAétflic~ ha' provindo d~

mizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs t u n.~ dzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl;~ r .;,~~~-i.~~1 t· .Xo ra d i c ;.~1me n t {'J' di Fer en t: e~:;. a~'5
cs l des aren bos: étfl.iCO~:i t€-.";m.s aa i um» in c en s ide de l!!' am~

COflTP 1esc i ds de I:{al~' Q~::; n as soe i f'l1~/tos I <.~ti nos do
con ti n en t:e nHo CQnhtJ:'CIE'm c . .. } En ir e n de , ao

con t rsiri o, CJ nesn:o , o ind i o {li' o branco cs l d e i sm+ee
,O/"OPundsunen te , crt.u!.·~~IIT-·5'l?' t!' r ecr aesm-e e em todos os
sentidos, doi e a do i e , tré~'3 ~.~ r rêss , 1"-'/,1'1 todoss as

oon to« do t er ri t ário eCQfffO c~d~ WI'I dee ses el emetit oe
t rs» umn e-si ratura <.wtropoldgic<.~ prdpria e um»
cem sti t ai ,.:J'o p ,::,i co 1d!:,"! i ca 1::'~:'''P~'Ci fi C21 , c omor een de+e e
coma d ird(,u:,' o prablem,~ da det{?:nll.in,:.~~~·Xodn .inl'hü~::ncia

L7ue cs d» um de I e s f: em fia ?('orm,~l!.;:flodo n05SO PDVI..' e n s
con s t .i .f.' ui ,,;~/ta dtJ~:l c a r.;.~c t er e-s ~ifJfn,:it: i c as 1:? p S'i co 1dg.i COg

dos {H.I550S iiv o« nacionais" (Vi an n a , j.956, p . j,23).

Ac) COI'l +l uênc iazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdas

(Vi;:\nna, j. 956, p.

123), teria contribuído para o caos dtnico a diversidade

interna a cada uma das ra~as origin~rias:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

II ~:l~::'1/7~:7zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA:l ve l ~:fzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa d i -;"J~:rr '::/i fJ,J.".J.d~::' ~1(J~:; t .izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAíO a 'i5 P en in ~'!J.ti l ...J .1" ~H'Sj

mu it:« fII,:;!ÍS f}J:.:'o::u.'v",:l ein ds , a do-s tip o« emer icenae,
f.'r.:.~::i· a d iver-si dade das ti ao-s negros, l'2'5~;,"!. ~~.:

d eec oncertent:e c ... ,) tr ib o s ou 'na,+'d~"'~,,>'d i e]: insru i ndo=
5l~' f:U1t re -si p{'Jr p~~r t· i eu l s ri ds d J;'!S 100 r f'n.l dg ,Ú:.,~,3 ~.

s ir ib uio« pS'ú,:'oIdgú";()'::1 iricon tund ive i s " (~,Jianna,17'56,
p . j,::3B),

Para Oliveira Vianna a hierarquia das ra~as encontra-

se fundada em sua desigual capacidade para gerar elementos

Se estes elementos aparecem em todas as ra~as'

hulYl<:\I'l<:\S ....

itnico est~ associado ~ frequencia com que i capaz de pfoduzi-

10s, ~ sua fecundidade em indivíduos que, no contacto com

acabam por dominá-Ias ou absorvi-las.

encontro, que ci confronto,

'~sta, as oligarquias

d i ri gcn f.'tií';-;i' I
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Ao comparar o grau de eugenismo das tris ratas

colocadas em contacto no Brasil, ViannazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi peremrtdrio: a raçazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

P.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1.5B). Ouan t o aos negros ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAU •••::; f'of: enc ia1idade

P I 154),

I b í d em , p. i~5~:5).

Ao postular 05 atributos das tr&s ra,aSzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe ao conceber

Oliveira Vianna permanece estritamente nos

marcos racistas que balisaram o pensamento social brasileiro de

mergulhado na irredutível oposiçio entre brancos e

forma de pensar o mestiço que lhe confere originalidade e o

coloca em oposi~~o a autores como Nina RodriguEs. o que

preocupa Vianna é o grau de eugenismo do tipo nacional em

gestaç~o pela mistura das tr&s raças, tipo que ser~ o produto

d~:l~<i f."ris r.::ll.j:·,~!Sor ioinsiris e $~' tiver catao l ets do e' a::"i

~.H:·ll:;'ç:t/~'J~:i l'l/:ti i c .:.~:"3 e n ,:.:1 t u r a i ~5 ~~i ve r e fI1 li 1t: .i m~.ldo a 15(.(.:.l
obra s imo l i t icedar e -tE' unie i c edor s " (Vianna, 1956, P.

t69) .

Sua problem~tica i a da transformaç~o do tris Ctris



problem~tica, os mestiços s~o principalmente ponto de passagem,

momento provisdrio de um processo que leva inexoravelmente •

Nina Rodrigues a

miscigenaç~o era uma descaminho - posto que o mestiçozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé um

d~::~.J(·?n~?)"ad()....zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI para Vianna deve ser valorada positivamente por

representar o caminho possível para a arianizaçio da populaç~o

brasileira. Para' o primeiro, a mistura racial era temidazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApor

implicar na alteraç~o 'do branco e sua transformaç~o em um

outro; para o segundo, ela devia ser saudada e estimulada por

favorecer a transformaçio dos outros - o negro e Q índio - sob

a cigide e hegemonia do branco.

diagnosticada e desejada, erazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

v i st a POl" Vianna como a man í Pest acão de "ee l ecõe s <.~':tnic,~~iil::'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

n s tur s i e " que c onst í t u í r í am a c ond í cão pal"a qUt~' o n esro e o

índio fosse içados, atrav~s do branqueamento,

t~rmos otimistaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAse

contudo alterar os brancos) sempre mais fecundos em elementos

de uma

tIari ".~ti i ;i!~""';:'!.i'f) p rosrre-s-si V~.~" ,

p op u 1ai;' ã<:> n e s r "'. I

sio«: i e I J

2~) o menor crescimento da populaçio

mestiça, em comparaç~Q com a populaçio branca; 3~) o aumento do

91"UPO h r an c o , t<:'\nto p(é~10 "c reec imeu t o natural da ma~:;~'fja<~I".iana"J



quanto pelo movimento imigratdrio (idem, ibidem, P. 175) (6).

Nos ,cruzamentos atravis dos quaiS se realizazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAo

processo de arianizaç~oJ os elementos em relaç~o est~o muitozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

bE.'1lI d e f í n í d c e : de um lado, homens brancos, em especial oszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"reo rodu cor es nri sno» por oedi er ee " (7); de our ro lado, as

mulheres indias, negras e mestiças.

Na visio de Viann., a síntese que produz ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtipo

nacional constitui-se sobre a base de em duplo recorte,

siml..dt<·;"I'H~,;.menb~de raca (,~ d e g(~ne,"o:homenszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"t i s ae euo eri or ee

Ora, sua teoria do cruzamento racial nio explica, em nenhum

momento, por qUE raz~o o caldeamento ~tnico deveria ter tal

composiç~o sexual; mesmo porque, é sua convicç~o que o

j, <156, P. 183), em tudo similar e submetido ~s mesmas leis de

cruzamentos de raças animais (8),

o fato de que em seu modelo 5;0 os homens brancos que

cruzam com negras e mestiças - e n~o homens negros e mestiços

com mulheres brancas - n~o parece exigir nenhuma explicaç~o

particular, f como se fosse um decorrincia natural do fato de

qL\€~ ~,~\() os h Ol!l€·~n~; das I""=!'·":-l~~ suo er i 01" 12.''5 qL\E.' se 1e c i em a 111 as

Isto n~o significa que o

ele mesmo, um fato natural; na verdade, i uma

conting&ncia a que estd submetido o homem branco,

dinSmico e sujeito do processO de seleç~o exercido sobre a

massa de mulheres n~o brancas (objeto da seleçio).
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'"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAC CHlI o 1''''\ C)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa formula~~o revela e

destaca no processo de miscigena~~o um componente masculino -

ra~a branca/homem/sujeito dinãmico - e um componente feminino -

raças n~o brancas/mulheres/objeto passivo. A caracteriza~~o do

homem branco comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr eozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAradub or paro $.EWgUS.' no processo ele

miscigenaç~o nio seria, ent~o, senio a manifestaçio, agora a

nível das rela~5es sexuais, de sua primazia e superioridade j~

constatada em outras esferas de interaç~o social (9).

Nio i possível avan~ar muito nesta direç~o, uma vez

que Oliveira Vianna n~o i, neste ponto, explícito. Pelo menos

n~o tanto quanto na explicaç~o das raz5es (contingincias) que

levam o homem branco a escolher mulheres n~o brancas, e que s~o

simplesmente enunciadas como carincia de mulheres brancas.

A seleç~o sexual operada pelo homem branco ocorre,

pois, num quadro desfavor~vel de insuficigncia de oferta de

nestas condiç5es,

:l.B6 ) .Por "menos r etsu l e i ve s " Vianna·

entende aquelas cujas características fenotipic8s mais se

aproximam do tipo branco - verdadeiro padr~o est~tico.

No @stabelecimento

ferwt ú>:i. c:a , uma certa hierarquia na @lei~~o dos

que se distribuem

dii@rencialmente entre as mulheres nio brancas. Respeitando
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os brancos dariam preferancia ~s índias, em

detrimento das negr~s, uma vez que os cabelos lisos e a tez

Entre as negras, a comparaçio se d~ entre naç5es: aszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I1!.Ú:,ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,temzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAo negro
msri e agrad;;[ve 1
1Il,:,'I,.i S ha rmoni aeoe

rei' ia t:o de cer te-s tribos, lIl-'"x5
C, ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,,> os tr s c o-s da ,risiol'lomia
e paros" (Vj,anna, j,<J56, p . ie?).zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

W"

Mas, pelo crit~rio de que a escolha recai sob os

p1-óximos de) tipo branco , <.'\ mulata
,
e,

me t i c li 1O"E;O J val se preocupar em

delimitar melhor os marcos que circunscrevem uma prefer&ncia

que Antonil teria formulado em termos generalizantes, Em

a prefer&ncia pela mulata

somente ocorre quando a alternativa possível ~ a negra, Neste

sentido, o autor se afastaria daqueles para quem a mulata ~

foco aut6nomo de atraç~o SExual, ~ como se a mulata fosse

retirada do espaço que ocupa no imaginário de uma sexualidade

ín c on t '"01 a da I de sexualidade irresistivel do

Vianna considera absolutamente racional, e pois imune ao



ima9in~rio); Q da racionalidade 2ool6~ica/antropoldgica, que!

coincidentemente, conduz ao almejado objetivo da constitui~So

dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtipo nacional.

"E'~~;t,,"1f'rt~.'d.il{:7r:f(o dos co l onzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAo-s brancos pê:'la~; mul s t s e e
c sb oc l s e , durant:e o pcr/odo co l ani n l {::~ me-smo n,~~
s i u s l id s de, {J;.;'IIT um Farl~~,~ro "5ui'l;'!'ric)J" I'I~~ evo Iue ão dt!!
no-s-se ra<;:\~ I f.1arzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.;rue aper,';j como allrzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,:.~!."'ê'nt 1E' i nc omo a r ~lv{:'I
de :::/!••ze l er ociio no procJ,::'~'!i$O de clal"if.ic<.~,.-:~{o da noe so
tipo n aci on a l " (Vi::.~nna,~L956, P. 187).

Frente a um homem branco que d o verdadeiro agente do

branqueamento civilizador, a mulata

passagem. Como todo mestiço, instável, a mulata está sujeita a

b i p o ".~ntJ"opoIdg.ico d:;.~s

originárias" ('".Ii::":\nna,1956, p. 191): n~o serve de paradigma ao

ns ci on» I. me smozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA:i f."J C}~"5 '"n so t {!iar

ao processo de miscigenaçio, referida ao homem branco, a

mulata, transitoriamente E,' en ClLtan t o se engendra ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtipo

Como em Nina Rodrigues, a mulata é. pois, t i:;>o

i .5i ). lia 5 I diferentemente, ela nia constitui um tipo especial;

ao contr~rio, 6 de natureza absolutamente fluida, perfeitamente

diluivel, devendo seus caractereres desaparecem completamente

no processo de arianiza~~o:

"Esit:e {o tipo nsc ion s I ) _. em v i r t ude de-ss s e: s e l eciiee
ee.cusi s {eflr quó' Ilwlat..'.~"f5 I'" csb oc l s-s !;i/{o pn::,f'er.id,!Jls,~ .-,

n~~fo só se e risn i x« fia cor, como L"I.nrbém n ae QUiTOS
a t r i bu t O~7 fi ~'iiCO~:; , .i I1C 1uui W:i' o d,~~b e 1eE.·~.i!. Etabors. a
no s so tipo étnico, oriundo, como e, do crueementa do
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s r i srio com dus ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn:IIj~'2lSft'rias, n/IozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApO$~7Ja, por en qu sn to ,
n e~?izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~'5a f'a ~1lS' de e] a b or:s Ç.' '(fo f::"IIT 'ia{::' e~?it' ~;L ae t l':;11 t·<.~r um
tipo pla'ffil'jc~lflrê:'t'I{I.::' perft'rito"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(Viann<:\,.1956, P. 5.87).

A obra de Gilberto Fre~re representa um ruptura no

pensamento social b I" a s i 1e i r o , Mota destaca e qualifica a

modernidade deste autor:

"{) colapso d21 Pr ime i r s r..'l:'rpdblic~l, dom in ...':.J.da pelas

e sr sunené oe sl:,:·nhf}r.i..:.~i::;, Pl'N"trlitia o inicio do

ae-sven dsmen t o •.ias I"f:.'Uu,;-:51.::'srsc i si s "" um dos. pilares
da Orgal'l.i2:,:~Ç,:~'o 1:~5tamental. A \·;st.in,'e', (] ':;j':,~l'Igat;.·', ,~

hl..~'redi t·.EJ.r i e ds de lira r c s r sim as res ra s de o r den aç!;{o
eacia 1 I~' cOIHjLi tui.:"!,/[f o ponto de ps r t: ida p..:.~ra o
es tsb eí ecimen to de c ri ierioe fI-2I'!!; re1.:.11,:·H~'!.'sde
domi n s c:..~ra. l~ r evi elio propic.iad,:.~ f.•elo c on i sé o com ..:.~s

teorias d e Boas cs r re s r i e par':l nosso sunbien t e
i n t·e I ec: t: (.(,~1 ' .i dé i <';I.~:; mode rn a:'li' qHl:7 e er i ,~1fl'1f ..'J. ci 1men te

-2ldz~f.'{.:::!d':::tse <ilbrandada'::"i pelos b er d i s ci v i 1isedor e s
I ocs i s . J..'7,il ber t:o FrJ:.;'yn::' <' ... ) c an s eüui u o Per ec er um«
"l e i t urs ' de "S'O<i!'ff;qU€' n.flo ro s ee r ed ic s I no tocsrri:e ~q

,:~rfJ·!.w.iz<J1.ç:Hodo tr<.~b<.'lho 110 Br..:.~s.i1i pelo conr rdr i a,
num momen i:o n/lo re di c s I r e l erivemen t:e às trrodificél.;:Hes
do filado de j!.lradw:,:·/:ro, Fn~'.'.fre COIH51':'gU,~' mosé rs r a~?i
eicce I énc i s s dos near oe e mJ:....reticoe M" como que cri ..sndo
um fiOVO ti o o tÜJ valor.i2'-'.'IJ';:·<~'o d<:'15S.~ fI7<~'o-dl:~""obraJ para
inc"'-;I"f'J,.-)l"2l":<:J.'O meneie c on r l it ao se à::; nove» formas que
vinh « n s sutain do o c eni t:« 1i eoio no Bra'5.i 1 -(... ,I t-'odii.'r·-
de ....is den om i nd+l o , di!' msrieir« sintética: WIT

modern i sssuio):" (l"Iot a , i 98~5, P. 6 j. ) •

N;o h~ como discordar de Mota, sobretudo se se

comparam as posi~5es de Fre~re, no tocante à quest~o racial, às

de Oliveira Vianna, para quem nio havia soluç~o fora da

ariani2a~io e de uma ativa política imigrantista. Ou às de Nina

quem a miscigena,~o era fator de irreversível
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Ao incorporar em sua an~lise a diferença fundamental,

propugnada por Boas, entre ra~a e cultura, entre efeitoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAde

relaç5es geniticas' e os resultantes de influincias sociais,

Fre~re distancia-se de seus antecessores. Mota indaga-sezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAat~

qLH':~p on to, na separa~;o analítica que desenvolveu, Freyre fez

realmente justi~a às li~~es do mestre. e sua resposta anota

algumas distinç5e~:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"No ca~o dJ.{~':'iide is szyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAde:' Boas, Fr esr e p ...'i;::;S~ a d...s r .;Is
r,::lç~:I~'ium pe::iO e::i.ú::oldg,icfJ maior que o ::;'u,<,,'o'!!ito p e l a
,;;(nt"ropdlCJ!:7o, ChJ:.fff,":lndo a menc ioasu- cer tass '7ualid:.":/.des
con di ci on s de-s pe l.a ,I-,~';;~.l. ou a.fé me-smo iadi c snaa
-2dgwn':;l~ 'feli."!.'fl::i pn:.'disposi!;:t7es de 1"..:.1çaI O~\...~sa Brandtl!'
e Bel7.:'!.\'llla, P. ,ur/~. Como :'5,~~ ssb e , l.h:HJ.'5 nHo v,.•.i tXo
10(1):."Ie; pelo c on t r dri o , o emb ient:e eocie I funciona
como coardenede b,:úsic';l para a eeb udo de
compor temen tos: de di Per ent: J:.?$ g nAPO'E rac i ...::li '5. t'1penas
n,:~'o a f'a ~::;~~~.~ .;.~ P o '$ ~:;'.i b i I i d::~d fi' d I'},' l~'tei s t·ir-fi c .i .i~ rb5'
d iFe r en cs e Pi;;.icoldgiC<:l'5 en ire a'5 r"~.l,7a5: e por essa
brecha vaz~.Hl'l 05 e l emen t as: qtH::' nut ri rism ,~ i d ea iosr ie
de f"re~/re 1:1' <':/CJ5"r ee re een t srit e-s da v<i'.'lha v.i·;:dío liberal
th.~cultura brs s i l ei rs, c.i'J.lc.:'~l~(1t::'fll modernoe cr i t eri ae
srt t r ooo t de ic os de c on v i vén cie hartrllJnica en tr e rali':as e
classe'5" (Mata, 1985, PP. 61-62).

De qualquer forma. Gilberto Fre~re incorpora de Franz

Boas o pressuposto da n~o existincia de ra~as inferiores e

superiores, princípio que n05 anos 30 e 40,

1.969, p. 273). Tal pressuposto,

nio obstante as ambiguidades r~gistradas por Mota, conduz

Fre~re a enfocar as rEla~5es interraciais de um fingulo que o

coloca num campo decididamente diverso: enquanto para seus

maioria

estrat~gica era a das condi~5es (ou sua ausincia) de a'irmaç~o

d. superioridade branca nozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmelting po~ brasileiro, para Fre~re
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o foco est' colocado no exame das condiç6es sob as quais os

Mesmo quandci reconhece, e n~o hesita em fazi-lo, as

relaçSes de dominaç~o social e econ8mica entre senhor branco e

Fre~re estar~ sempre enfatizando a natureza

interativa, e nesse sentido, o igual peso das contribui,aes dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

bzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr an c o szyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe nossa sociedade e cultura. No

terreno das intera,5es raciais, como em outros, a idEntifica~io

de implica o ,. econh ec â ment o de

c on t r ad í c õe e .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Ilo ponto de v i s ts int€:TPI-el'al'ivo-!!'1ô't"odoIógú::o, o
enc sminr, ..smen t ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe:':'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAh...ibilzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ ~ie \/~E'Z qt.tS o p .!? r-';l

e i e t eas r i c smenê e com o sr ee ant:<iI!::rânico"5 para
e~;;V,'i2'.ÜJ.r a corrt rs di clio . l~ee:'5,~r de trabalhar COfl7 du,~$
ce teeor i s-s eaci si e bem de-r ia ide e -- os zenb o r e-s e os
,::'~:;cr,S!vo~::;- nHo 3..:;1..7 as c L7.~?i~'Se~1ou as r,:~ç.::!f~' qw:~
cc}fIl<.~ndall7 o pn::}ce'::"iso: .:~ tarefa, com fr6~q!f.';nc:i.a, {'lHo ee
de-sen vo l ve no ssenci do da preci:'!iar, ~Ü? definir
con iar n ae $OC1-:.1i'5, ma':5 de úfiprecisá'·'h7-::i" (Mc)t::t, 1985,
P. 66'"'67) (i0),

Ora, ningu~m como o mesti~o, como o mulato, expressa

de man ei ra H~o emPlr:i.c<:\e Lmed í a t a a ,imprec.i''idfo e a falta de

contornos que caracterizam as rela~6es entre brancos e negros,

Em Fr€~re o mulato ~: por sua prdpria natureza. o símbolo e a

interaç~o que de dominaçio.

Apreendida por Fre~re como processo de fUS~D (racial

a mesti~agem ~ mecanismo atravcis do qual se

engendra um produto (racial e cultural) superior aos elementos

':)~t:.. f••



que entraram em sua composi,~o: o' mesti~ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAízyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs t o é, o

brasileiro - ~ melhor que o branco, o indio e o negro; ci mais

rico, mais plistico, mais apto.

Por que, no Brasil, pergunta-se Fre~re, as relaç5es

entre brancos e negros que tudo, e mais que tudo a escravidlo,

encaminhava para o antagonismo, puderam resolver-se de maneira

harm8nica e equilibrada?

A resposta aponta dois fatores. De um lado. a

1980, p. LIX). De outro, a escassez de

mulheres brancas e a inigual~vel miscibilidade do português.

Enquanto ° P I" i me i I"o f a t 0\- europeus e seus

descendentes numa inequívoca posiç;o de dominadores, o bin8mio

carincia de brancas/propensio lusa h miscigenaçio (11) teria

incitado a forma mais natural de interaç~o

sexual. Se as relações de dominaçio persistem, elas têm sua

sede fora das intera~5es sexuais, que constituiriam verdadeiraszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"eaae s de con FrszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt ern ieec iio " en t re ven cedo res e vencidos, ent re

senhores e escravos, entre brancos e negros (idem, ibidem, p.

LX) .

e funcion~li~ar a miscibilidade do

ra2~O econômica ao

intercurso com aS escravas: o interesse em ampliar o plante1

;!\tn7tvésda mult í o Lí cac ão d(·:;, c r í as . Âg:i<'~m,des t a f orma , "mui ta

IIh,'nO$ coma r,,~~'a. ou 150b ,,~ a~)ra Pt',,:'.'pondt:'rant"t;' do clima", e muito

m,:\Í~5 como 0~><Pl-t~Sj5~\O do "f::·~:·iP,/r:it·o do ~:;.is't1}.Ulla econâm i c:o " (Fresre ,

r:' 3



t<fEl0, p,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA379), Donde a simplei!> e imp<\\c:tantefórmula:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"{#(ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhá

Vimos, at~ aqui, de que maneira Fre~re aborda o

processo de miscigenaç~o que engendra, entre n6s, uma grande

massa de mestiços mulatos e mulatas, Vejamos agora a

caracteriologia destes.

en ormemen t e na Lmp o rzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt ân c í a dos

mecanismos de acomQdaç~o e adaptaç~o acionados pelos escravos.

De seu ponto de vista, i o mulato, e nio o negro, quem ir~, com

perfeiçio, encarnar o tipo pl~stico, com grande adaptabilidade.

adaptat Iva , os mulatos

p. 601), Assim, a "exuber snte car dis I id sde dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

mulato", a fala mansa, o sorriso doce e fieil, o gesto

caracteres adquiridos, elaborados enquanto

táticas para gerar simpatia e assegurar uma posiç~o suportivel

no ªmbito de r€la~5es extremamente polarizadas em que sua

subalternidade esti pressuposta.

o mulato que surge desta abordagem ~, pois, ode um

intermediJrio racial e cultural, . l' t d í '" OespeCla.ls'a em me laçoes.

P;-H8 a mulata. G@nero feminino da categoria

englobante mulato, a mulata teria, como aquele, desenvolvido

adaptativamente comportamentos afilveis c or d í.a i s para

conquistar simpatias (12). N~'st e en roque / a especificidade

estaria em que, colocadas no ginero feminino, a afabilidade e



simpatia assumiriam a forma de disponibilidade sExual (13),

com estzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA<l

explicaç~o, E lança, sutil~ um piscar de olhos, c~mplice mas

n~o compremetedor, ao senso comum - e ~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAci&7cia - que vi na

disponibilidade da mulata a manifesta~~o de atributos raciais:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"/~ mu I s t:e , (.Iel.::l. ~"iUgê'5tHo eescu s I nJíD sd dos Qlh05 como
do moda dl~·..::l.l1d~,lI· l~' do Jeito de earr ir, ,::I..79UI15 <"ACnaMzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
.:ral'" :,;/f:é dos pés, pO/"l,'~::'ntani! me i e t1ti'rl,'(;"sos qulE' os d ...:J,s
b r.;,~I1C~,~~:i e os d"Ej l7eg n,H5 i dos de da s dss fI'l,:~/oI mni ~'5

~:i.:lbio~"i L1ue os J,.1..~!'f:ib r sric s e , t en to rios: c.E!f'unéo;;; li!' nas
ext: r':'~I;:He;'!j de b .icho~:i-de""I<"!:~ no s si nnâ-ma~:'o5 como
n ou tr o-s agrs.do'f:j s Pr od i zr lacosi do ee»:o , d.izê-::m qUI::' em
.'iF:'ral msi e «d-s c rin aent:e .:we a d~,1 b rsuic s , do cheiro de
C.Elrn{i!', af'irmam cer t o s vo l at aaeo-s que todo espec i ...'41 f1.t~

~~-.(.(aprovoc.:.7,ç/{o ~- ,:~ mu l s t:e , pen- tadae l::':5'S'-1i?~~' s iribur ae ,
J-21 "Ele t em s tr ibu ida , WIl' t.EW!'O p,'''ecipit'.:.".J.damJ1i'nte e em
nome de c i ânc Ú~ ainda t .ilo vewr ded« l~' em COi.''1eçO como a
e etco l oa is , i.WY.El como f,.:''.'rtl'l-mnente 'supen:.?8:cital;Si'o
-sexu s l ", liW~' f~'1.r.ia de l e um« enor uts I i e do ponf.'o de
v i-s bs: d<!! mora 1 !Ei'urop"Ua ~:' ce td I ics , unra grande e
per.it/osa smor e t . NrJ au e cfH'::'!'Jaram ,x ec r edicnr: enb r e
nd'f!i do is h omen « eer ii e-s i mo-s , um de c iênc ia , outro de
Le i rs e : Ni n» /i:!':H;lrigw:~:?i e Jo'Sé {!erl~'3simo. a bom ~:u:-:n:'3I:J
pOPu!<itl",.;."! esbedarie folclórica, tantas ve.2'J1i'::; ch eis e
de in eu.i I.,:-He'5 f',,!'l,i xe s , ma ,:i ou tr a ~'J ve,::res C(711 v i c t t:l de
in verde dee l;1ro{('U1d~,:!s "" de L1ue :';1 te rr:« é c:hat.El e fi,<<,'a,
por exemp l o , a bom een :'3Q popa 1a r e a ::;<7. bedo r z a
f\, J I:~j dI" i ca cor! t- i rlH,:lfff ,~ ,~C redi {,\,1 r ri'::! m([ j ,=1f: ~"l di .=lbd 1 i c a,

eua er e.cci t ~J.da par n~,l!'a/"eza i e n.;~','J p e 1,:,115

ci rcun erdn c i e-s eoc i s i s ~lU':'~' l:j(.(.:i!SS' eemo r e a rode i su«,
e-sêi aiu t sn do=s» ,:7<::1 ,:,H',;mtal".,::u!i do smor ris i co coma :;,~
n enh u at« liuAlf,,,"'i" de ral;:a para -- üi'êi'Un'Ji" d eieridide de
t .;,~ú:;' e icei t..,:;J.Çt5f::"~:" p e I a p rdp r ,i<!. f'i,o.,.',i de s de ~:'i(la -si t wJ.>.;-:ffo
,'Soe i ,;,,11, decar 1"<::'[1 te d,E! d•.?: rJI{j:·.:."l, também me i « J:."St j3{ve 1
c. _.,) Por e::iS·E:J.supere,,,,,'citaç'!'1o, verdadeira ou nã'o, dt.:.~
e esco , a tuci I a ce. d pl"l':Jcur,:1d,:,1 oe l o-s .:ri,H:? de ee.i sm colher
do smor f' l si co os extr emoe de go."!'OI ~;' n.Éfo .Elpena s 1,,7

COIIU.Ul1" (Fn~~_jl"e, 1985, p p , 60i'-60i:~ - os SP":i-fos !:;ão
m€'U!1~),

Esl \;\ 1CH\g<:\ passagem constitui um dos melhores

exemplos da arte em que Fre~re é eximia, de afirmar sem se

comprometer, sugerir sem afirmar. Embora reafirmando sua tese

de que a ra2~o social se sobrep5e ~ ra2~o racial, n~o exclui



esta Jltima. Seja como 'ar, e isto nUo ~ objeto de ddvida,

disponibilidade sexual ativa da mulata fator mais relevante que

os interesses econSmicos do senhor, o ambiente moral, a

miscibilidade lusitana e a carincia de mulheres brancas.

Importante insistir neste Jltimo ponto: ~s promessas de gOZO

acenadas pela mulata, e n~o ~ car&ncia de brancas, dever-se-ia

atribuir a escolha do homem branco.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAd a mulata que seduz,

captura e enfeitiça o branco, e n~o este que seleciona ~quela.

N~'5te pcmto,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAemb or a c é t íc o qLH:\nto ~5 r az.ões

científicas expostas, Fre~re se aproxima de Nina Rodrigues

quando situa na mulata a puls~e que atrai o branco para o

i nt €-~'" C U 1" S o Mas aqUilo coneta

negativamente, para .Fre~re é algo extremamente positivo. uma

vez que faz da mulata protagonista, enquanto mediadora entre as

racial do Brasil mesti~o.

Talve~ as pQsiç5es de Fre~re estejam ainda mais

distantes das de Oliveira Vianna. Na caracteriologia da mulata,

enorm~"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI uma vez Vianna não

reconhece nela qualquer atrativo ou potencialidade dinâmica

No que se refere ~ miscigenação, embora ambos a saddem, a

que real: para Vianna, a

miscigena~ão ~ positiva e deve ser estimulada por conduzir ao



da identidade nacional, etapa final de um processo feliz de

interaç5es harmoniosas.

A mulata aparece, pois, simultaneamente, como foco de

dois eixos fundamentais do pensamento de Fre~re. Por um lado,

enquanto produto, ela fornece o tipo que comprova o sucesso da

miscigenaçio. Por outro lado, graças a seus atributos,reitera

e fomenta o ~rocesso de interaçio social e sexual que constrói

a democracia racial brasileira.

A r~pida revis;o da leitura da mulata por Nina

Rodrigues, Oliveira Vianna e Gilberto Fre~re permite colocar,

quase que imediatamente, uma quest;o que, embora embutida em

suas abordagens, em momento algum vem explicitamente enunciada:

a categoria mulata, apesar de sua forma semintica. est~ longe

de ser apenas g&nero feminino de mulato. Enquanto g&nero de

mulato. a muiata cont~m e engloba os atributos associados

àquele; enquanto categoria específica, que s6 existe no g@nero

feminino, ela recobre significados que lhe sio exclusivos, isto

~, n~o partilhados nem pelos mulatos, nem por quaisquer outras

mulheres.

O estudo desta categoria coloca-nos num campo

problemático que pode ser pensado como ponto de converg&ncia

dos estudos de rela~~es de g@nero e daqueles consagrados às

relações raciais. ~ neste campo que se insere esta dissertaçio.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Quando concluía uma pesquisa' sobre Mulher Escrava

(15), ingressei no Programa de Pds-Gradua~io em Antropologia

Social do Huseu Nacional, com um vago projeto de trabalhar

neste terreno, através de um estudo sobre mulheres negras. A

revis~o da literatura sociol6gica e antropol6gica cl~ssica

brasileira, sintetizada na primeira parte desta Introdu~io,

conduziu-me, prog~essivamente, a fixar-me sobre a categoria

mulata, que foi se apresentando como categoria (pelo menos,

como uma das categorias) estratégica para o entendimento das

representa~aes elaboradas na sociedade brasileira acerca da

natureza e sentido das rela~5es raciais no Brasil.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A elabora~io do objeto de estudo foi lentamente

emergindo: da reflexio deflagrada a partirzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAde disciplinas

cursadas no PPGAS (16), de contactos com mulheres e com

entidades do movimento negro que tive oportunidade de

desenvolver enquanto atuei como pesquisadora e assessora do

Program~ Ncaritudc Brasileira do Instituto de Estudos da

Religiio.

Os shows de mulata pareceram-me, entio, como objeto

em que poderia explorar os significados da mulata. Mais alim

de acionarem e teatralizarem, praticamente sem media~~o alguma,

um conjunto de representa,5es acerca do Brasil, da mulher e da

mulata brasileiras, eles forneciam um campo onde poderia

abordar as percep~5eBzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe representa,5es das pr6prias mulatas a

respeito de sua inser~~o na profiss~o e na sociedade em seu

conjunto. Em outros termos, eles me permitiriam,

simultaneamente, trabalhar com uma forma de representa,~o
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sintética de representaç5es da mulata e, por outro lado, aceder

a mulheres que tim como exercício profissional a funç~o de

operar a materializaçio das imagens de mulata presentes no

Estes shows apresentam, por o~tro lado, uma

particularidade: configuram uma situaçio, talve2 dnica em nossa·

sociedade, em que cor e ginero sio explicita e diretamente

associados para configurar uma profissional

específica. Deste ponto de vista, distinguem-se marcadamente

daquelas profissões em que mulheres, ou negros, ou mulheres

nio-brancas sio maciça ou mesmo majoritariamente representados

(por exemplo, empregadas dom~sticas). No caso do show e da

profiss~o de mulata, temos diante de n6s um caso raro,

sobretudo numa sociedade fundada ideologicamente na nio

discriminaçio por atributos étnicos, em que uma noçio ancorada

na etnicidade transcende este espaço para constituir-se

enquanto categoria ocupacional .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

.
Quando davazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• I •

lnlClO a meu trabalho de campo,

estabelecendo os primeiros contactos com mulatas profissionais,

defrontei-me com dificuldades para viabilizar encontros e

entrevistas, em raz~o da grande mobilidade destas profissionai$

(17), O acaso ofereceu-me oportunidade imparl que viria

reorientar ligeiramente o trabalho e resolver o problema

assinalado: o propriet~rio de uma famosa casa de shows

informou-me. durante uma entrevista, que promoveria o 11 Curso

de FormaçUo Profissional de Mulatas, com o apoio da Assessoria

Técnica às Empresas - ATE/SENAC - e da RIOTUR. Tendo por



obzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí e t ívo azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA°fcJl"n7<'~":·,,,t:.(ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAde j.1 ro l.i e si orie i S' cameei en t e-s I:{U€' POSSJIW7

sutsri r ,~~S demnnde« des ee f I are ecent:e mer cado I disni ficando ,1

pn ..")t.i::"i~;;ito"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(entr€:'vi~.;t<:\com o PH)prietário do 00) I C) c.urso

constituía campo favorivel a que pudesse interrogar-me sobre 05

mecanismoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe priticas envolvidas na transformaç~o de uma

categoria racial - mulata - em categoria ocupacional.

A partir daí, a pesquisa ganhou contornos e uma

direçio mais nítidos: tendo por objetivo acompanhar o processo

dito de formaç~o de mulatas profissionais, foi direcionada para

as representa,aes, entre mulatas e outros agentes envolvidos no

curso, do que é a mulata, do que é o show de mulata, do que € a

mulata profissional.

Foi, pois, neste curso que desenvolvi o essencial de

meu campo, tendo recorrido subsidiariamente a entrevistas com

ex-mulatas profissionais e com outra pessoas conhecedoras do

meio (empresirios, artistas negros e mulatas profissionais n~o

"diretamente envolvidas com o curso).

A receptiviJade do empresirio propri2t~rio da casa de

espetáculos e da coordenadora do curso à minha pesquisa foram-

me de grande valia, favorecendo livre trinsito tanto durante as

aulas, quanto durante os espet~culos regulares. Com o correr do

tempo, o caráter rotineiro de minha presen~a contribuiu para

facilitando a

reali2a~~o de entrevistas, que viabilizaram um contact6 mais

individualizado com praticamente todas as alunas que seguiram

regularmente o Curso. Assisti a todas as aulas e estabeleci



contactos frequentes e informais com alunas e professores.

Gravador e caderno de campo semprezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAàzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm~oJ ~ude acercar-me e

familiarizar-me com o universo das mulatas profissionaiszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe das

aspirantes ~ carreira. mas igualmente captar o modo como

empres~rio e outros agentes envolvidos no curso e na produ~~o

dos shows percebem suas pr~ticas e a condi~~o da mulata

profissional.

Esta disserta~io ~ construida enquanto restitui~;o do

representa~5es do que designei

o CapitulozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI é consagrado às

de agentes empres~rio.

que me foi dado assistir e ouvir.

coordenadora e professores do curso. O Capitulo 11 exp5e a

percep~;o das alunas do curso. Estes dois capítulos estio

orientados por uma mesma e ~nica pergunta fundamental: o que é

uma mulata profissi6nal? quais sio os atributos necessários a

esta ocupa~io? Nos dois casos. exploro os depoimentos obtidos

também no sentido de captar o sentido que conferem. uns e

outros, ao pr6prio curso. O Capitulo 111 comporta uma descri~io

da cerim6nia de formatura e esclarece as formas de organiza~io

deste mercado de trabalho. bem como a percep~io das mulatas

acerca da carreira.

O projeto de pesquisa previa. igualmente, uma

pesquisa da Noite da Beleza Negra. promovida anualmente na

cidade do Rio de Janeiro pelo Grupo Agbara Dudu. Com fortes

liga~aes com o movimento negro e no âmbito de um projeto

claramente político. este evento pretende contrapor outros

modelos de representa~io da cultura e identidade negras que

aqueles atualizados pelos shows de mulata. por isto mesmo.
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prestar-se-ia a um estudo comparativo que enriqueceria, de

muito, a leitura do campo principal.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA riqueza do material

obtida no Curso de Forma~io de Mulata Profissional, no entanto,

tornou impossível realizar plenamente o projeto original. Desta

forma, a Noite da Beleza Negra só será referida na conclusio

(Coment~rios Finais), quando alguns de seus elementos sio

expostos a fim de, mais do que tudo, registrar a existência de

representa~5es da mulher negra distintas, e mesmo antag8nicas

àquela atualizada nos shows e no curso de mulata.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANos

Comentários Finais, al~m de buscar sintetizar os principais

desenvolvimentos da dissertaçio, desenvolvo uma reflexão livre

acerca das condiç5es que possibilitam e dos mecanismos que

operacionalizam a transforma~ão da categoria mulata em

categoria ocupacional. Foi feito um esfor~o de retomarl a

partir da investigaçio empirica desenvolvida, os temas e

problemas revelados
. w

na reVlsao da literatura, de modo a

contribuir para o entendimento das condi~3es sociais que

permitem que uma ocupaçio profissional claramente centrada na

discriminaç!o de atributos 6tnicos possa simbolizar

sinteticamente uma sociedade que se pretende integradora, nio

discriminat6ria.
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N o taszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(1) Para uma discuss~o das diferentes teorias das desigualdadeszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
raciais - escolas etnológica, histórica e o darwinismo social -
e suas influincias na intelectual idade brasileira, verzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASKIDMORE
(1976), notadamente capítulo I.

(2) SObl"e ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"'-EHJwio pessimismozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBArsic is l " I pn?dóminante na v í r ada
do s é cu 10 I e o ~:;UCt?~;~;;O do "i des 1 de b r sn aaeemen t:o" uma
"r s c tonal il.r<:l{,:-!;i.'o 1'::','f-po5t ".1'0 evsuic s do est'.::{gio de mes]: i{,72,gem
racial da Pf:"/-'t,d~~J.i.",~'Odo P,'óI.ú;", cr , Hae enb als , j.979, PP. 2~~~3e
5S.

(3) Ao c ons t at ar a p r edomí nânc i a d o e l emen io iad iaene no F'aní. e
c:)m;·:1,zorn.'l.s • I:~od)"i s tH::'S ad ver t e que "11,~'O f"OI1 t"ellT l:~~:l"qaec,,:rr -i.~

ob eer vnciio do Dr . S'y]i/io li.'om€:'ro, d e que ,::15 ne c ões: smer icen se
menos' p r oere sei et s e ::d:h, J,h·,"f:act,-Um'1'I1.tf~a L7aeI Ia'f!i em ':;!(.(J,r~ n/elo
pn:::dominou o e l emen t o eur oo eu " (f~odd.[.JUes, iB94, p.t07).

(4) Em sua Pl"ÓP1"ia +ormu l ac ão de l"aç,:'X:'ii pura~7, Nina Rod r í sue-s
explícita qUE.' "o ter mo ,ouro tem aqui '::IP·s'ns.fi allr v...s l ar relativo e
~"5~:" tJl04"jf-"~~:;t~' t ..:~~~,eament:e ..:.~~, nr~='t-:;;til~-:':':J./Jl~::t"JtC}zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAq(te ~~":'3~5i~'5t.i(nasu
(Rodrigues, 1894. p,90), Vale notar que a relatividade do valor
de {.'tira não se confunde com uma r e l a t t v í d ad e do valor da s r-:.1{~·...~)-;

pu re fi, mas per mj, t e ev l.t ,,\I" a E~SP i nh os a d j, ec uSS~\o dos 91-au s de
pan:.!'z.:.~ das ralj:'as- puras pn::sf2ntes no Br as i I ._"aqui e alhures tão
mais pura quanto mais próxima de seu tipo original, Este
expediente permite, num segundo momento, deslocar a discussão
para o ~~E.'Uverdadeiro t er r eno ele pre~ocupaç:ões: os mis t ar s doe ,

u l tr eos sies:« ;;11 :.7 '1< :J t s l en t:o ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf..-'.:.E 'lt' csrsitar ou
van ts de, o e st:« 1do flT!:::fdio dos hOllll:?I7:7l de :::iua
temo o " (Viann::l., j.9~56J p . 1.53).

" e,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"= ' 1 ::J ~t""I.~ ," ,"Y '.:::Jr' --- .•...." ....., •....• :;;._ .....•

(6) O moví men t o imignüório "niio concor r e ·~~p~'.m.';1Spar.:>! eumen iar
rs oidsuaen t:e, em n ae s o p21.is, o c oet i c ien t:e ds massa e r isn»
p a ra :", m:e.~:; b::\mbém, a t r a vé s dos c r-uz ame nc os CC)lTI a popula.;ão
me s t Lc a , "c on tr i õ ai p.ar.a el eve r , com iaue l r~IPid1E·.?:>o teor
a r i sut o da IUJi!i~'3a s::,wf:Jue" (Vianna, i956) P. 175).

(7) O autor distingue entre os puros duas categorias: os puros
por pe~:f.ign::.'~:· e os ouras par s e Iec ão . Ent r e os p}"imeinJs e s t ão
aqueles cujo sangue ~ imaculado, nunca foi misturado; os
outros, de origem esp~ria, sio resultado de um processo de
'.1;elE~(,~é)E.'s!:;UC(~·~'!:;~d.v~\~;a t r avé s do qual foram "enxer c ed s s ", pouco a
pouco, numa raça in reri ar , <':1.~5 c ar ac t er í et í cas e qua l Ldades de
UIlI":\ r ac« euoerior , formando um novo tipo étnico do t ado dos
ITI(~1h O)" (,~~5 ,':1. h" 1.lnd: o s da ü l t í ma , "E~5t· !5'~7-I é ela ro I nJio s/to puras
res tment:e, p o rctu e é um» regra, em zoologia como em
nn traoo Lou i s , que '1;angilt.,;' c ru s s d o f'd'o ~:7~::'torna (.'uro'u (Vianm~,
1956, p . 184),
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-~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(8) A ~nica diferença que encontra - ~ lamenta - entre os dois
tipos de cruzamento,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé que enquanto entre os animais o
c r uz amen t o s e dtÁzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"ssob o resii ttten d~~ ee I {'!•••·So, r s ci on» l stenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt'{h~

con daeida e d isciel iaoae ", en t re os homen s "/"11/0 obedece a
IU~f1h('(fITcr i t dri o r sc i oris l " (V:lanna, 1956, p, 184).

(9) A feminili2a~~o do negro - e complementar masculini2a,~o do
branco -, foi algo profundamente entranhado no pensamento do
s~cul0 XIX. Sant 'Anna (1985) refere a critica saintsimonista:
"O n ea ro Iln~' p,r,!r~::'Cl;~se r a ra.,;:-a mu I ber na f'~wrllia hi.url<'~l1a, como o

bl'"2!r1CO é ,~! r~~ç.:~ms ch o c. .. ,~ até b o.i e, domeeb i c i ds de lE' ee rv idiio
:?i/fa CfJ.i~!J\~~S idén t i c s s . Dee i:»: modo, o n est ro é e eeenc i e Imen c e

dJ."Jmé::il·ico, como a mu l b er , e ate:: hoje P>'"".i con d en e da , como e I s , à
escr s vi aão mais OH f.•teno s pe:"5ad,:;I.. I"i efFf<.~lic.ir-'<.~{;~;:i'ad<.~
ser ,:~cDmp~lnhad~=I. da. do ·ne.l:!ro, ou, para t<.dar msi e
l~ ..:~ mul h er f1~:?.I":1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,I-a I=? '(.(< :' ..:.~ emenci f.' ..:.~~j-:.•:~'C} ~ia mul b er: fi~:;t\lt;:"t

51;~ r es Li ee r " (GustavE~ [I/Eichtal, «\pue!.S\"wt 'Anna,

ma 11~e rzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAri{::'~/~~tzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ'" J ..{

c l ar smen ie I é
CfJlI1P Ie t sment:«
19B5, p . 42).

(10) "úuan do Fr e-rr e ee susr osci me de exp 1i caçf.ro para. a. di n/ifFf.ica
dJ,.7~·''''r e l eci oa ..'J.tJ7"' .••.-n c a« en tre 'dominados I l!!' "dom i nen t ee I, intl'f:rvém
(.Wla t s l quant.idade de problemas l i a s do s a ssts t u e l::' tut,:::lar:U!lTl
/ami 1isr que o obi et:o ~'::ii,'<.Mece'li (Mob?'1 i 985. p . 66).

(11) Fre~re associa em dois níveis a miscibilidade dos
portugueses à hist6ria da naç~o lusa. Num primeiro nível. ela
teria sido fundamental para a tarefa de colonizar vastíssimas
í:\re«\=:.:"Nenhum POV>..-j colonizador. dos moaernas , excedeu ou
~3l~'I:rue.•- i nu» lOH n e-st:e pont·o Q~"5.loo .•··t·ag(.(:~·:"5e:7i. roi t(f.i:"5tu.I·.:.~l1do·-se
go·::.;t"osalllent"e com tnu l b e ree d e cor logo ao tsr ime ir o con t ec ta '>::'

mu l r i e Li cnn do=ee em filhO::; meeéi coe q'ue un« milhares ,'lpen.:i~7i de
machos e ir ev ido-s c an eeuu i r sm tirlllar-"sJ:":' na POSSe? de terr es

v,'~ :.:;. t .Ú;-;5.i flTa)'3 ~::' como et: .i r com POV015 g r sn d e s l~~ numer osso-s na
t:'8:U:'f1S!{o do domin i o co l on i e l e na e-ti csic i» da -El.,;ito
~:'~'JI on i ;:::~~dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr ..:x n (F ' ..•- e ::3'( e 1 1<7;:35 I P . 9).

Num segundo nível, ela aparece como resultante da prdpria
·hn-rrt<''i.i;ão d a n~"1.G:~{o: "Per s t s I prOCf~S''50 .... de mi sc ioili dade
e r t;l? ' ·Z lr.;:t -,c t ~7l~! 1 ,!n t· i msi c:L '1 (l ';/ i (/€:~rI c i .[{~ 1..." i n t: 5 ' r ~7t..{ 1-5 o fi (:)1 ..-: i ."31 . 1 ~:r ~;~:r«u a 1

com ra~:'as' de ,'::01", in vnsar ..é~s ou v i ei ah s t: da pl:?nin~'!iula" c í d em..
Lb íd em , P. 9),

Matta é categdrico ao recusar qualquer base hist6rica a este
t i!:>(J d e '·ôl.finTl\':lJ;ãn: "NH>:1 ~:;eeu e i en t s: ':.~ t.!?se de ai l b e r i o f"n':;·.~fn::~
(" <';1.f".' r e s lE' n t· <:1.(.1.::1 S i s t· lE' ma t· i c ~lI1U::n i~' 12.'m Ca ~'ia f/ r .an dê' ê' S!:!'n Z·El 12! J I

~:jequf1do -i.~ ,~{(.(~~lo con c nb o com o mour a (l!:' com » mu lbe): tuour s )
h~lvia predisposl'o o 'canÚ'J;.:'r aac i on s l ' do l aeiian o a uma
inter,:;!.l';.·-i:fo aberta e .ig(l,:.d.it.::iri.rA com .l'ndú1~'5 f:.' n e a ro s . /1'(1:0:0 ,>10
con trsir io , o ~we S'e:' esb e d""~s c omunide dee mO(.(I-·EIS ê' Judias em
Part.·uç/~.~l} oermi t:e di ee r que o c on iro l e eoci s I li? f'olitica de
etn i s e «lienieen e e t:'I"~! agudo, ::if·.'nitob r u tn l , como foi o C-E150 dos
Judeus. Temo-s a qu i «ms eac i ed s de Jd fami I i eri eed s com Parme « de
-:;;eg n::.'g,~~~";:i'o soe i a 1 I (·uJ;,:l. 1J;.=:'g i t imi d'::1de -:;;;;.'1"' is IIk1 r cs d s , n ...=!

e,.-rpn'.:'~:;::d~'CJde r:,'Dd.inho, oel n orisiem 'ra'cica I ê' re Li aio sa " (Hatb:\,
j.rl'Bi, p, 67), (cont.)



A essezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn~~:H)e1.t ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI rebat E'~11do a "bi I-,dtzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf:.:"~:;f:.:' cu 1t u r .•.sI i ~3'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt:« " ,
Alencastro (1985) destaca outros fatores economlCOS,
demcgr~ficos. etc; em apoio a sua tese, confronta '~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAalta
mi s cib i 1id s de do-s porl'ulllue'!;il5'S no Br~"J.si1, dursnt:e 1.7 primeiro
Pl':.'I".r.'odo C;;écul~)~;;XV ';l. XIX), l:' o pf:.:'qi.wno ah:\~wcl5' dn m.i~1c.i~1l~'iM,ç!;a
indu sid s (.101" eS~;i·e:.:;" mesmos a or t: aeuesee em An ao 1a e tio« smb i que (/'0

decorrer do ~7ie.qt.(f1dc) f.'erú:uü) <~;éculos XIX e XX)" (Alenc<~sb"ol
1985, pp. 52-53),

(12) Em sua an~lise da poesia romintica brasileira, Sant 'Anna
ob scrva a r ecorrênci:;;l.do tema da "br e.ie i ri ce e da f' -:1c~':.'iric<'!
1i ae do à atu l ber de cor" (j.985, p , 41), em que vê a c on+o rmacão
de UII!<':\. ver~:;~~c.p~uflüd.nado "mul s.i o card i s l ": "Seu corpo é iiW.l

moea« de ..."J.sccnç,ro s oc i s l " Li.dem, Lb í dem , p . 43). "En aaen to ror
f'aceira l~' b re.•.iei r ..."t con eesu i r d , ~i!tr,~vd:1 di? doc i l i dnde ,
tren sPor mer+s e de escrava T2.'/11 rainha. E ai .:'! '5edw;:!{o e Sl.(jJ;::ú;!1o
se mesclam" (idem, í b í dem . p . 41 -' grifos no original).

(13) A associa~io do comportamento sexual de n~o brancos a
mecanismos de adaptaç~o ~ posiç~o que lhes é atribuída na
hierarquia e estrutura sociais também est~ presente em
Florestan Fernandes. Para este, a anomia (ou disnomia) que
caracteriza os negros apds a aboliçio explicaria uma
sexualidade que, pelos padr5es julgados normais na sociedade
envo I ven te} f,; eriB. *:")(<1C erbad a . "Niio t:en do in c en ti 1/0 p,'j ra
.:.~Pirll7~~r-slE.'eoc i e l men t:e de.' outra forma, o jOVI.'::111 negro canalizou
na d i r ecSo do como or rsmen c a tsetcus I gral1d,:~ osr t:e li,'! ~!iua:'S
ener e i s e cr ie dor e-s .. Como rdto podi.21 como et i r por prest:/gio
e aci s I .i.~travé:7i dn ~?C[U.i1!i.i,.~~~Jode r i cuse es s , de bon r sri s s: ou de
poder, ele con ve r i eu o-s cen tr o s de interesses e r át: i co-s 12.'111

e qai v s l en t:e f-'~!iico""::joc.i,\~I de ou t rs« mods Li dadee , cu Lt ur a l atent:e

con Sagr<:J.d21"5 , de 21(.do-rez~lü!'.:'!~-:Jío" (Fernandes, 1978, v.i, p .
f:~2a).

No que diz respeito ~ mulher negra, aí incluída a mulata, esta
sociopatia estaria ~ origem de um comportamento sexual
e xt r emamen t e "l i b e r a I e, e m c cr t o s c: a s oe , me r amen t e
Ln s c r ume n c a I . "'a~.a~ndo ..:.~.iovem negra ee in:·-;argia contra 0:1

c omen rsir i o e do-s ps r en ce«, dos emiao« é' dos v is i nho« ~,.
p r in ci oa l ment:e , qu<.~ndrJ ela r e t ruc a ve com vi o l énc i s : 'nlú:J tenho
de ds r ';.-:;::lt·is·Paçito a n in euém ", 'doa o que é meu', 'Sé:' está com
in veis faça C:OIifO Ih"U'i 'vlf~ l~{ l:rue s ou t rouscs , Ouera viver do bOM

l:: do meLt.or l ", deFen d i e o d ir eit o de US::U" seus en cen to-s como
V!~'liT !~'nt l!J11 de-s-se } i nc 1as i Vl~' como 'mei o de vi d s '" (i d (-?ITI , i b i d em,
v. t, pp. 228-229),

(14) Ver a esse respeito Gueiroz Junior (1975), que assinala a
adesio de Fre~re ao n~cleo de estereótipos da mulata encontrado
no rico manancial das representaç5es coletivas na sociedade
brasileira - tanto orais/espont~neas quanto escritas/formais ou
eruditas - por ele estudado. Esse autor comenta o fato de que
a i n d i:'\ q ue ,',\ c:on c:(~'Pc:L{t") d e F r' e !:.Ir e -.. .. ti i fel" en t;. as r ac hd. s d €·:VEm s er
(~><pl:lc:{:'\'dasp elo amb i cn t e social" (Cf. Bo as ) .-c onst í t u í ese uma.
"r e o ris s de aas d» .E! ts rodu s i r -Et r ev i eiio d s manei r e l i ier sir ie de

eer: tn.~t<uf.jJ. .,:.~ ma l a t:« ( .. , •• t a l nNo s c aa t eceu " (Quei)"o~!.Jun í or ,
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1975, p.239). Longe de propor uma reavaliaçio do fenSmeno, ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
própd.c) Gilberto Fr eare ~>imple!:;lTIentezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"szyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe-s ine l « o f'ap€:'1 de
ob Je to de 'f!i~lti~3façbo#o da eeneus li deae msecu l in s dê'~'5emPl~·nh...ldJl

pela mul s t:« ", . o quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAleva Qu€~iro~:r..Jun í or a c onc lu í r : "fi de' se
n dmi t: i r qa~E', t sn to '':f.~.tanto ,:.~ab ra de {Ji l be r to Fr esrr e te nhs. -si da
conb ec ids , .:~ conceo c ão l it ersir i s da mui st: ...'.:l dê'V!;'!' ter encotit rs do
110 soe i á I oua de It'ec.t Pe, re rerénc i« S' e COI1 'fi i der aciie« com qUt;'

rob uet ec er a visita ir sdic ions I do f'~'nÔfITt:'no (fia/ata, deiicsn do dê!
at.if1!:rir.:.~ r e Farmu l s c Iia po~;;~;;lv<~l e de-sa.isive l " (idem, t b idem ,
p. 239).

(15) Os resultados da pesquisa Mulher e Escrava, desenvolvida
com o apoio recebido da Fundaçio CarIos Chagas, através do rI
Concurso de Dotaç5es para Pesquisas Sobre a Mulher financiado
pela Fundaçio Ford, foram editados pela Editora Vozes, sob o
t ít LI '1o t:u.Ll ..b..~.L .._ !iL..E.S..'.L~\.!,;'..i;L_.J..! ..Ol;;1. Ü.LtX..Q..d"1,,1,í;; ..io......h.i.,;~.t..ó..r:jJ;;-ª-~\.\':L.(i~.~h.t..l"uüJ"...Ji.a.
m!.ll.b.f~J:"._n"e.5U:j3..."J.\.º Jjx ..i,"l.~..i.l.

(16) Aqui, a men~io de destaque ~ ~ disciplina Histdria do
Pensamento Social no Brasil, ministrada pela Professora Giralda
S€·~~· .1f e r t h .

(17) A mobilidade que caracteriza o exercício da profissio ser~
analisada no Capitulo lI!.
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CAPITULOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ENSINANDO A SER MULATA
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i.i. Introduç:ão.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA11 Curso de Forma~io Profissional de Mulatas,

realizado integralmente na casa de show OO~ foi composto por

tris disciplinas básicas: Coreografia, Etiqueta, Postura e

Vestuário (EPV)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe Auto-maquiagem, que totalizaram cercazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAde 30

sess5es transcorridas de agosto a novembro de 1989. Também

pensada como parte integrante do curso - tendo sido entregue a

cada aluna um certificado de participaçio - foi proferida pela

Presidente do Sindicato dos Profissionais de Dan~a palestra

dedicada ~ Coreografia, enquanto as outras sess5es dividiram-se

igualmente entre EPV e Auto-maquiagem. Para essa Jltima

disciplina, as alunas foram desmembradas em dois grupos devido,

segundo a professora, ~ necessidade de uma aten~io maiszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1o c a l .

Se o fato de o curso ter sido sediado em uma casa de

maneira, um ambiente apropriadozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
\

as

au l a s de Coreografia, constituiu, entretanto, motivo de

desagrado para os outros dois professores. O professor de EPV,

de costas para o palco. espremido no espaço exíguo que o



cbm as alunas espalhadas pelas mesas

reservadas normalmentezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAv ís í ve l ment e

contrariado em seus esfor~os para ensinar uma

ambiente aveludado, de penumbra recortada por refletores, com

sua fala geralmente entrecortada pelo som dos testes de

gravaç5es realizados pelos t~cnicos, em um contexto que

evocava incessantemente o show. Au t: o-ma qu i a9 e m,

restriçio da professora em relaçio ao local era de outra ordem,

críticas dirigidas condiç()es dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

e: ven t 1.1aç:ão do camar í m emb or a

reconhecesse que tal desconforto tinha a virtude de colocar a'-.;)

alunas diante de condiç5es reais do exercício da profissão.

As aulas de Coreografia se estenderam do início ao

fim do curso, tendo sido intercaladas entre suas sess5es, em

dois m6dulos consecutivos, as aulas de EPV - agosto e setembro

- e de Auto-maquiagem - setembro e outubro. Principalmente

durante o primeiro mis era praticamente impossível - tanto a

professores quanto a candidatas - visualizar o alunudo como um

grupo minimamente constituído. ComozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
• • 101 •

as lnscrlçoes permanecIam

aula novas alunas) geralmente informadas sobre o curso por

publicadas na imprensa. A grande rotatividacle

resultava tamb~m de uma escolha de disciplinas que fazia com,

assíduas em um determinado mddul0 estivessem

praticamente ~usentes de outro. Mesmo entre as disciplinas



oferecidas simultineamente durante o p~imeiro mis, o n~mero de

alunas foi bastante irregular. Assim ~ que a constituiç~o de

uma turma minimamente regular somente começa a se delinear na

segunda metade do curso, em um contexto voltado inteiramente ~

prepara,~o do show da cerim8nia de formatura (ver CapítulozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

:n:o .

o primeil"O dos dois móduloszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmí n í s t r ad o s

paralelamente ~ Coreografia, o de EPV, contou com um n~mero

bastante expressivo de participantes ruime r o não só

comparativamente maior de alunas, mas de participantes mais

assíduas do que em relaçio ~s primeiras aulas de Coreografia.

Já em relaç~o ao módulo de Auto-maquiagem, pode-se dizer que

essa rela~ão se inverteu, sendo as aulas de Coreografia - então

show de formatura - mais concorridas que as de

Embora nesse momento se assistisse ainda a uma certa

rotatividade e, em menor n~mero, a novos ingressos, tanto

alunas quanto professores e coordenadora podiam identificar

facilmente entre as presentes uma turma, um n~cleo que se

distinguia das recim-chegadas e das alunas ocasionais. Nesta

etapa percebe-se a emerg@ncia de uma disputa, às vezes surda,

~s vezes manifesta, em torno do estabelecimento de critirios de

diferenciação e seleção das candidatas. As alunas temiam que

alguns pri-requisitos comumente conhecidos, mas diferent~mente

reconhecidos (Cf. veremos no Capitulo 11), q\H? no ato dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"t:(:!'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr boa ~'i
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-1 -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAern s e"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe "um lira Ie.io rs sodve J" - -toSl:1emzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1evad os ri90l-OSamente a

sério na seleçio das formandas.

Enquanto muitas, as mais a s s í duas ,

consideravam que apenas aquelas que haviam seguido regularmente

C) conjunto d as au l as poderiam receber o diploma, 05

professores e a coordenadora - agentes do processo de formação,

mas tambim do processo de seleçio que atravessou o conjunto do

CUl- 50 começam a sinalizar que outros crit~rios seriam

considerados. A inquietude das alunas diante da falta de uma

clara explicitação dos crit~rios de aprovação gerou muitas

especulaç5es e tensio, tanto mais que havia a expectativa de

que as formandas seriam contratadas pela casa de show.

As especulaç5es e a

curso acabaram se resolvendo

indicou, de maneira inequívoca,

direta entre aquisiçio do diploma e contrato de trabalho. Com

efeito, no transcorrer do segundo mis, o empres~rio pediu à

coredgrafa que reunisse toda a turma ao final de uma aula, para

que cada aluna se exibisse, apds um rápido desfile, sambando no

palco. Trocando idiias, em voz baixa, com a core6grafa e um

tensão que dominam e s t a fal:1edo

qu,:tndo o I:n-oprietário do 00

não have r nerrhuma v í ncu 1ad\o

<:\lTIigo pes~:,;oa1 convidado especialmente para a ocasilo, o

empresário escolheu seis alunas que, conforme informou à

coreógrafa, estreariam dois dias depois no espetáculo da casa.

Embora algumas das escolhidas n~o tenham aceito o

contrato que lhes foi oferecido} ficou claro, a partir de

entio, que a seleçio realizada pelo empresário - por muitas
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LnzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJu se o prêmio a .<:\lun<'as

irregulares e POUCO dedicadas - nio guardava qualquer rela,io

com o curso propriamente dito. Muitos foram os comentdrios

queixando-se do fato de que 05 esfor~os consagrados ao curso

eram claramente desconsiderados. de certa maneira,

desqualificava o próprio curso. Tal juizo encontra respaldo na

avaliaçio feita pelos professores oriundos do SENAC (EPV e

Auto-maquiagem), que consideraram tal intervençio absolutamente

contraproducente para o desenrolar de seu trabalho.

Certamente o empresirio sabia das consequências desta

SU~l atitude, vista por professores externos ~ casa e alunas

como precipitada. E:~~h\zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAprecipit'2U;:J{O têm duas expIicaç:ões

concorrentes: a primeira. de natureza mais conjuntural. está

associada ao desfalque provocada pelo envio, em excursão

internacional. de um grupo de mulatas com a marca 00. e a

consequente necessidade de preencher os claros deixados no

espeticul0 quotidianamente apresentado na cas&; & segunda. cuja

pista nos foi oferecida pelo próprio empresirio, aponta parazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAo

temor de que. como ao final do I Curso promovido ~m 1986, as

outras grandes casas do Rio de Janeiro se adiantassem na

contrataçio das melhoreszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmulatas, deixando seu investimento sem

nenhum n~tonlo.

~quelas que permaneceram, desfeitas as ilusões de que

o curso conduziria a uma absorç:io pela casa, restava ainda a

e}<pl::~ctatí va de obter contrato em casas concorrentes, ou

simplesmente a de receberem seu certificado.

4")c..



mut szyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt n« f'r(Jf.i~!j~::;.ianai$,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

coordenadora do curso,

assim como a administraç~o, pela

do relacionamento com a imprensa,

fornecem interessante material para a configura~~o do processo

geral do curso e da posiçio por ele atribuída às alunas.

Durante a realiza~~o das aulas, sobretudo na primeira

semana, círcularam de maneira mais ou menos regular pelo local

virias pessoas que nio estavam diretamente envolvidas com azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

c ur so : jo\"nalt s t a s , mul at a s

profissionais da c a s a ( i ). Essas mulatas profissionais

passeavam familiarmente pela casa e, no espaço entre conversas

com as colegas - ou comigo entre ligaç5es no telefone

p~blico instalado ao lado da porta de entrada principal, entre

recados trocados com a recepcionista na pequena sala anexazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAà

plat~ia, assistiam desatentamente os passos que eram executados

pelas alunas (novatas) no palco.

Ainda que n!o tenha sido considerada propriamente

incômoda, dessas profissionais em horirio n~o

USUc\ I

horas -

o inicio dos ensaios do elenco nunca antecede às 17

não d e i xou de ch amar <:\ atenção e gerar c omen t ãr í os de

alunas e responsáveis pelo curso. Em várias ocasi5es, em meio a

das inümeras d í P'í cul dades

consideradas inerentes a sua tarefa de lidar com aquele alunado

interpreta a visita de mulatas

profissionais ao local como prova da desconfiança com que
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teriam. desde o início, recebido a noticia de um curso de

formaçio de novas mulatas. Nesse sentido. menos do que a uma

natural curiosidade conhecimento com

um car~ter quase compulsório, porque movido pela necessidade

sentidas pelas contratadas de se situarem e se auto-avaliarem

em relaçio a futuras concorrentes potenciais.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A esse respeito pode-se dizer que,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,10 menos

aparentemente, as reaç5es em relaçio ao curso e ~s novatas nio

foram iguais e nem sempre as mesmas. Enquanto algumas mulatas

profissionais. se bem que de pouco destaque. com o intuito de

aprimoramento, tenham resolvido engrossar algumas aulas de

Coreografia, outras simplesmente demonstraram ignorar o curso.

Representativa desta· atitude, a resposta de urna delas. quando

,::"SCf:J!zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnh s ?"

Durante as aulas, quando se aproximava o horirio dos

en sa í os do e lenco, tive <.~. oportunidade de c onve raar c om muitas

profissionais. Muitas delas enfatizaram o fato de terem se

transformado em mulatas profissionais sem passar por qualquer

o que era apresentado orgulhosamente como um

m~rito estritamente individual, a compartilhado com

ITIi:ÜS ninguém, ou como Pl"ovade verdadeira vact}.~-:fio ou dom (2).

Contraditória e secundariamente, todas lamentavam, relembrando

as dificuldades e percal~os de suas primeiras apresentaç5es. a

falta de <.d~.;Jl.lm<:\ a.ntiga qLl(~ ~Ie dispusesse a ensinar "como S~E'

ou mesrno , ~:d.mpl~~<':>llIE~nte,a "dar ama forr;:a".zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Esta reclamaç;o contra a ausincia de ~ualquer camaradagem, no

sentido gen~rico de apoio moral, ganha um se~tido mais

específico quando associada a escassez de convites que viessem

favorecer a entrada e a circulaçio da novata nos espa~os desse

mercado particular (cf. CapitulozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA111). Sempre que mencionadas,

as dificuldades do inicio da carreira foram atribuídas ~

falta de espírito de camaradagem, problema que no entender das

profissionais poderia 'ser resolvido estritamente nos marcos de

uma relaç;o entre colegas - portanto, independente de cursos.

Na percepç~o dessas profissionais, os requisitos para

ser mulata profissional independem, pois, de qualquer

aprendizado formal. sendo alguns atributos individuais pr~-

existentes e outros incorporados naturalmente atrav~s do

relacionamento com colegas mais experientes. A experiincia

individual foi sempre evocada como a demonstraçio da eficácia

deste modelo, que, apesar das dificuldades mencionadas,

,constitui o formato ideal, natural, desejável.

EmbOTa as rela~5es entre professores e alunas. bem

como entre profissionais e aspirantes. tenham sido objeto de

preocupaç5es, era outra a quest~o que ocupava centralmente as

atenç5es da coordenadora - e, indiretamente, do conjunto - e

se apresentava como verdadeiro desafio: a da publicidade do

curso. Amplamente ensejada atrav~s da convocaçio da imprensa

mesmo antes da aula inaugural, a relaç~o com a impren~a se

colocava como problem1tica devido ~ dificuldade de se garantir

o controle da imagem a ser veiculada.
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A cobertura da aula inaugural realizada por jornaiszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe

revistas havia sido considerada inexata e tendenciosa pela

prontamente, responsabilizou as profissionais

e as candidatas entrevistadas pelo teor julgado d~biozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe pouco

pr€-~stadas.

entrevista de duas alunas publicadas n'O GlobozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(16/8/89) foi

bastante comentada. Uma das alunas - atendente do c enzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt ro

cir~rgico de um hospital da cidade i nPormava que sezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"separou do mar ido sd p,'iI,ra faz'(i;'r o cur-sa" e quer ia s er mu 1at a

c iamento". Ou t ra en t rev j,~;t ada, tamb~m inscrita no curso e

ambiente, nio tinha ilus5es: ".ia' fui agarrada por Wll cliente

Com um exemplar do jornal nas mios, muito irritada, a

coordenadora comentava em voz muito alta a inconveniência de

tais declara,5es. Outra funcionária, ex-dan~arina, acompanhante

eventual do elenco em excurs5es e relações p~blicas regular da

atribuído ~quelas havia receb ido, c on f o r me

relatou-me naquele mesmo dia, telefonemas em que sua mie e seu

filho pressionavam-na a deixar de trabalhar naquele local.

Mas se na avaliaçio da coordenadora essas entrevistas

não t inham ab solut amen te "Pfi'f:7<U/{; bl'~'111", hav i a um ou t ro tifi o de

d e Lí n i t í vamen t e , "c o l oc s va em risco" i:\ pl-óprÍi:\

proposta do curso. Referia-se a mat~ria publicada pelo Jornal

<1~/B/B9) na qual uma mulata profissional contratada
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do 00, embora elogiasse as vantagens materiais e simbólicas da

ocupa~io, fazia revela,io considerada confissio p~blica de

exercício da prostituiç~o. Essa revelaç~o consistia Em informar

que o sal~rio recebido daquele estabelecimento correspondia a

sómentezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1/4 do total de sua renda mensal:

c -:'1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA::i.:11 de: famllzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAia, g[.whando ::ia1dr i o. Hoje: vivo produzida ~:'

con s ieo tirar a média de: /VCz!/-1.Bt1(;,l, apesarzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAde o salário ser de

/VCz$. 88t1" <:3).

que boa parte da aula subsequente ~

inau9uraçio esteve dedicada a uma reuni~o entre coordenadora e

"dunas _. segUnch.1a prim(dxa, "UII7 P.:11f'O ::iério de: atu tb er para

de comentários espontineos que me foram feitos por alunas e

pela coordenadora, para a gravidade das

repercuss5es que suas falas,

ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'Pat o esses episódios SerVil"am pal-a

evidenciar a existincia, a despeito de algumas nuances, de um

en t r e oco
-> P I" omo t o r e s do CU1-SO a da

incapacidade, da parte de candidatas e mulatas profissionais,

de produzir um curso sobre elas pr6prias e sobre a sua atual

ou futura ocupaç~o. Pode-se observar que a que foi percebida

por estes agentes como incap"Beidade discursiva "f}: Ias nito

insistiu para mim várias vezes a coordenadora

como a justificar as providincias tomadas - refere-se a "um

certo tipo de discurso cuja transparincia, excesso de franqueza

e espontaneidade,
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imprensa, bastante comprometedor. Se a turiosidade maliciosa de

·fotÔg\~a'fos ~ percebida como ameaçadora,

igualmente perigosa seria a excessiva disponibilidade das

mulatas. decorrente tanto de características que lhes sio

próPl~i<:\S,quanto elezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAuma enorme ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAd esa.ie í t adazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"necezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe-si dede de

'lua J auer or ec:o " . É ~ügnificativo que essa.s

características i~desej~veis tenham sido relacionadas, pela

ao fatci de essas mulheres pertenceremzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAàs

as mais duras r ep r e en s ôe s

apresentaram inexoravelmente o tom ele orienta~io a pessoas

ao fim e ao cabo, nio tinham

como, nem onde, ji terem aprendido certas noções de pudor,

autocontrole, etc (4).

Diante desses fatos, nio ~ de estranhar a existincia

de um clima bastante especial durante as constantes visitas de

fotógrafos e repórteres - do Brasil e do exterior. Al~m de

canalizarem atençio privilegiada da coordenadora (dubl~ de

assessora de imprensa), provocando inclusive a altera~io de

horirio e programaçio das aulas para sessões de fotos e

essas visitas tamb~m tiveram evidente influincia.

no comportamento das alunas, dos professores e das mulatas da

casa.

primeira experiincia de contacto com a

imprensa, as alunas passam a ser advertidas, com antecedincia,

prepararem para repórteres

c :i neg n:vF:i s t <1s , qua s e f:H?IJlP r e aulas

e

de

Co r e o q r a f La . Quando ap arecia sem pr~vio
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conhecimento dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAc DorzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAd en ad or <:\ , gentilmente buscava

identificar o drg~o para o qual trabalhava, que tipo de

cobertura pretendia ao mesmo tempo em que dava

informa~5es sobre o cursozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe indicava as alunas e mulatas que

seria interessante o controle da informa~~o

veiculada pela midia, atribui~io exclusiva da coordenadora, foi

obtido através de uma triagem das alunas - e tamb~m das mulatas

profissionais -- que p oder í am dar' en t rev í st as . A exc Iuaão de

grande parte das alunas, formalmente proibidas de responder aos

profissionais da imprensa, gerou insatisfa~5es, reavivadas a

cada nova visita de jornalistas e nos dias subsequentes,

quando as escolhidas, ostentando r ecort es com fotos e

invariavelmente de coment~rio geral.

Pode-se dizer que se as excluídas se sentiram, por assim dizer,

injustiç:adas, as embora gratificadas com a

deferência e particularmente curiosas para ver se tinham saído

bem nas fotos, mostravam-se sempre muito apreensivas a respeito

de como suas declara~5es seriam avaliadas pela coordenadora.

Na concepç:~o geral do curso, a Coreografia apresenta

indiscutível central idade, estando as outras aulas sempre

referidas ou subordinadas a essa disciplina principal. Duas

professoras - uma das quais ~ antiga e conhecida ex-bailarina

negra e dona de academia de danç:a. e a outra, ex-aluna da

primeira, é core6grafa da casa de show que sediou o curso- e um

professor-assistente, tamb~m bailarino daquela casa,

partes distintas das aulas que totalizaram cerca de 15 sess5es
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de aproximadamente uma hora e meia cada. A comparaçio entrezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAas

duas sequincias de aulas de Coreografia permitem completar o

quadro geral do curso que se pretende nesta Introduçio.

As tris primeiras aulasl dadas pela professora mais

idosa) transcorreram em um clima qualificado de bastante tensol

relacionado ao descompasso entre as exigincias da professora -

cumprimento de horcirios de inicio e t~rmino das aulas, atençio

e aplica~io nos exercícios - e aquilo quel a esse respeito. as

alunas consideravam raEo~vel. Tratando-se de profissional muito

considerada e respeitada no meio. por seu desempenhozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'~anto

entende-se por que as

reaç5es das alunas quanto ao rigor disciplinar,

e xc e s s í vo mesmozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAp~:la C 001" d en ado r a do curso) +í c ar am

en t re ascircunscritas aos limites de conversas informais.

alunas ou destas com outros professores (6) e a coordenadora.

As alunas mantiveram diante dessa professora a postura de um

j"' espzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe :i.i: Q~:;OJ para a recomendaçio da

coordenadora: tratava-se somente de uma quest~o de tempo, de

algumas poucas aulas, e ela logo seria substituída pelos outros

Com e Pe í t o. 05 outros dois professores ligados

contratualmente ~ casa e profissionalmente familiarizados com

os shows de mulatas - s~o considerados muito mais próximos e

identificados ~ realidade da ocupa~io do que aquela, mais

afastada cronologicamente, porque mais idosa. porque formada na

p o r t an t o, a id~ia que essa

primeira professora ~ representante, apesar, e por causa, de
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seu carzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAisma e respeitabilidade, de uma c on c ep c ão eu i a

inadequa,~ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAà formaç~o da mulata profissional ~ traduzida em

termos de ser ultrapassada.

t:::s~~(·~peqUE~nC) c on P l í t o , bem ou IT!,!\l, foi "r esolv í do ? ,

não tendo provocado grandes repercussões no desdobramento do

curso. Ele traz. contudo, ~ tona uma importante característica

demarcat6ria ~a ocupa~ão: a oposi,ão entre bal~ e dan<;:a(7). No

caso em quest~o, revela o distanciamento, e mesmo o non-sense,

das exigincias do bal~, da professora com o bastão na m~o - e

tudo o que simbolicamente isso implica - quando est~ em questio

de mulatas Pl"ofissionais. destaque,

üJua Lmen t e, o fato de que <!t d i s t ân cia en t r e ba I ~ e pcn-Porman ce

coreogr~fica da mulata assuma a conforma~io de uma distincia

cronológica, temporal:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi como se, em determinado nível,

bailarina mulata não de uma

temporal idade. Arriscando especular, poder-se-ia sugerir a

existincia de dois eixos temporais distintos, relacionados

respectivamente à bailarina e à mulata.

o eixo temporal que remete à bailarinazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi denotado

pelo tempo de aprendizagem, de aquisição de técnicas, de uma

disciplina que pressupõe um longo períOdo investido; o outro,

referido à mulata, c:onota uma espicie de n~o-tempo, uma vez que

tempo-compromisso com a ttcnica e sua

apreensão. Em rela~ão ~ mulata, a exclusão do tempo de

aprendizagem - encontra-se ancorada em uma categoria - o dom -

em rela~ão ~ qual o tempo ci absolutamente neutro, in~til e,

portanto. bastante indeterminado.
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Ao fundar uma temporalidade indeterminada (esp~cie de

tempo mítico), a no~io de dom nem por isso deixa de ser

adequada a práti~as que estio claramente voltadas para o

mercado (e sua temporalidade específica); ao contr~rio, e

particularmente na percep,io dos core6grafos, como veremoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ad í an t e , o domzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé um tempo economizado.

Comparativamente ao tempo de aprendizagem da bailarina, a

forma~io de uma mulat~ profissional, posto que fundada no dom,

revela-se um tempo economizado ao invés de longo tempo

consagrado a um verdadeiro processo de aprendizagem, simples e

curto tempo de adequa~io da mulata ~s necessidades do mercado.

A primeira parte do curso de Coreografia apresentou

~\S "dunas r ud ímen t os de técnica de b al é e danç a _.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(lU€' há de

sendo consagrada a

exercícios que, sob protestos velados das alunas e broncas

constantes da professora, eram repetidos exaustivamente.

As aulas dadas pelos outros dois c:oredgrafos,

apresentam acentuada descontinuidade em rela~~o ~s primeiras.

Em compara~io a uma certa gratuidade atribuída ~s primeiras

au las .-e>wl"cício1:;t solado s com jJ<JUCO ou qU~l<.:;enenhum ~~(·::ntido·-

as sess5es posteriores foram marcadas pelo sentimento geral de

ql.H~, +í na lmen t e , havii':\-sechegi':\do substantiva,

relevante, fundamental. A percep~io das aulas de Coreografia

encontra-se bastante associada ao formato e tipo de expectativa

que foram predominantes nessa que podemos chamar de segunda

que con st d t u í u a maioria das aulas. O formato

apresentado foi o da montagem de um show - com um n~mero de



abertura seguido da apresentaçio de ~~rios quadroszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe de umzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

s ran de 'Hnal que constituiu uma cópia do espeticulo regular

da casa que sedio~ o curso (el. Capítulo III)

que C or r (~sPon d ent e
\zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a

coreografia revestiu-se, assim, do cariter de uma prova na qual

a cada aluna. segundo seu tipo e dom, era conferido um espaço

determinado na estrutura do show. O que estava em quest50, e

constituía uma prova, era a imediata adequa~io de cada aluna ~s

performances particulares relacionadas a cada um dos quadros.

o ponto de partida era o tipo físico (8),

notadamente o corpo de mulata. que direcionava certas alunas

para n~meros de solo - os mais destacados do show -, ao mesmo

tempo em que delegava ~s outras o espa~o do coro, ou os d e

menor ev t d ênc í a . Essa operaçio acarretava tambim a exclusio de

algumas que definitiva ou temporariamente ficavam de fora. sem

nenhum espaço no show propriamente dito. A nio coincidência

estrita entre a classifica~io do corpo e a performance'esperada

colocava muitas vezes essas alunas sob suspei~io, seja de

seja de estarem querendo

em d ema s I a . duv í da s dos

coreógrafos, houve uma certa circulaçio de alunas por alguns

quadros, o que foi vivido tambim pelas próprias candidatas como

uma maneira de checar verdadeiras afinidades. Mas, de toda

forma, tratava-se de uma circulaçio bastante restrita, posto

que j~ bastante determ:i.nada por uma tipificaçio inicial das

alunas centrada no tipo f:isico que. gl"OSSO modo, -Foi

simplesmente reafirmada.



Nas
w

se~oes seguintes deste capitulo trabalharemos com

o material fornecido pelos diversos agentes que interv&m no

curso. Este foi um empreendimento relativamente complexo,

envolvendo a mobiliza~io e coopera~~o de um certo n~mero de

institui~aeszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe indivíduos, alguns com presen~a permanente,

outros intervindo em momentos mais ou menos r~pidos e

particulares para desaparecerem em seguida.

Na categoria agentes foram incluídos os professores

do curso - Coreografia, Auto-maquiagem, Etiqueta, Postura e

Vestuário - a coordenadora do curso, a representante do

Sindicato dos Profissionais da Dan~a, o representahte (Diretor

Técnico) da RIOTUR, o empresário.

o que permite englobá-Ios, todos, na condi~io de

agentes é que, de uma maneira ou outra, interv&m cumprindo

tarefas que viabilizam o curso e o atingimento de seus

objetivos.

A fala de cada um destes agentes, a representa~~o que

elaboram acerca do curso em seu conjunto, da profissio de

mulata de seu papel particular no processo de

profissionaliza~io das alunas, constituem material fundamental

para que se possa entender o sentido e natureza de uma

iniciativa que, de certo modo, sintetiza o projeto de

transforma~io de uma categoria racial em categoria

profissional/ocupacional.
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Quando falamos, pois, de agentes, estamos destacando

o fato de que todos eles participam e contribuem para este

projeto de maneira concreta, direta e imediata.

Este grupozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé, por assim dizer. o portador de valores

e juizos que, em seu conjunto, expressam a visio do produto

desejado. S~o eles que tim por tarefa recolher o material bruto

as alunas inscritas e transformi-lo em mulatas

profissionais aptas a ingressar no mercado. Pela sua fala e

pela sua a~io junto ~s alunas, estio permanentemente acionando

a imagem desejada e identificando os obsticulos que se lhe

antep5em. Eles deverio completar o trabalho realizado p~la

natureza e pela cultura, em certo sentido desbastar e

disciplinar e ainda, como veremos mais adiante, exercer a

sele~io.

Por outro lado, cada qual cumpre uma funçio, e revela

uma vincula~io especifica com o projeto do curso. Embora este

conjunto de funç5es se integre e participe da visio e projeto

globais, suas diferenças - e a percep~io destas diferen~as da

parte de cada agente específico permitem reconstruir

analiticamente os atributos esperados/desejados de uma mulata"

profissional.

Em vista disto. o presente capítulo segue um roteiro

em que os diferentes agentes e suas vis5es particulares sio

arresentadas em separado (9).

A seçio final busca sintetizar os principais

elementos constitutivos do projeta de profissionali2a~~o.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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i.2.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"Tem gente que não tem o dom pra coisa".zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A posi~io específica do corecigrafo (l0) apresenta-se

revestida de uma autoridade comprometida com a importincia da

e constante com as candidatas, sua posi~io de destaque advém

principalmente do fato ser o responsivel mais direto pela

disciplina efetivamente orientada para a seleçio. A estrutura e

funcionamento das aulas de Coreoerafia revelam uma concep~io

que, ao contririo de outros cursos de forma,io profissional.

prioriza nio tanto aquilo que se ensina, mas o que prciprio

contexto do curso de Coreografia permite ver. Ao colocar as

alunas dan~ando num palco, o curso suscita uma exibi,~o de

aptid~es que serio avaliadas pelos coreógrafos. Essa avalia,io

de aptidões tem como refer@ncia central o dom,

diferenciador do conjunto das candidatas.

o dom constitui o elemento central do processo

seletivo que se realiza no curso em seu conjuntozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe, em

pr im~:::lro 1usar , na disciplina de Coreografia.

quase sempre definido pela negativa na fala do coreógrafo, nio

é difícil perceber que o dom - ter ou nio ter o dom - vai

decidir quanto ao destino de cada uma. Assim é que aquelas que

nio tim o dom deveria ser encaminhadas para outras profiss5es.

"Ee s e cur-so tem virias firu.~lid-Eld!"'s; fi';. {emzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA":1

fITa l:ra.i<.~!JI::·frt, tetn a pO~:jt(.(ra, tem a dança. Ent!.fo a !":lente
s cah sel b e de ec o rd o coat ,'i! pesso.J:1 que não tem C) dom,
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/"~!:7ora,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1.!i'1.::~':Ti podem coa tiauer, j:101-qUt:' ~"ie nl(o der pr .•=t

den c:s , tem.a frN.~I::[u.iagem, ,'~ pc}~:ltar.a, .apn;~nd1,-'?rzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA<.~ f'~,~l':,H-e
en ds r , vai t er tudo is so no cur s o :"

"l~gc}n~, em cer tn e COÚ5,<lS quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa gentl:':" l/á~ ':[l.U:' .:.~ pessoa
não da'. ~1 s ent:e \/,~.i ...sx an ee tn srida pr;:~ Pé'S'i;ioa não
perdt":'/" o teme o , ne , en i iio p roeura UfI1.•.'q s csdemia mesmo
Cf:JEn ms i e tempo, va.i f~.vrel1do eeue saos de ~H.(I~,lj 5l~1fi
e aa i 10 L"{ae ,r{ pf;.''!5so:;;t gO'!5t:;;I, e t .•.1l :;;1 g ..."!rr ..."!."zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ter o dom nio se confunde com ter garra.

mesmo uma oposiçio entre ambos, uma vez que o primeiro nio

entio parecer paradoxal que haja um curso de Coreografia, uma

vez que as coisas
••1

nao se aprendem e que, p o r t an t o J

11as o +or mat o da

sele~io ~ tal que o curso vai permitir uma identificaçio das

dotadas.

"Nas tem gente rea I men t:e que n.fio tem o dom pra
co i ee , n,~'o tl::'IIT IIlf~'1.111l0 l:~ l/ocá <'~C0I1::;l:'lh,1 a pe~'5:'goa ~,~
o r ac ur e r outro ramo, pode St?1" da trl.::lqai.::lgefl'f, pode ser
um prof'e:?i~?iora de et".i,::[w:~ta, ruda i s so e I e s padt::'/f( aer ,
.E~ n/ia s er ilt({E' n ...~·a Sei8.ii'i dsn c s r i n a s ",

Quem nia tem o dom, nio está apta a tornar-se mulata

e r o+í s s í ona 1 j deve, encaminhar-se <'.J. outras

As profiss6es s~o apreendidas. pois. a partir de uma

classificaçio que tem por cr'itéria discriminante a vigência

ou nio - do dom, O dom. por assim dizer. divide o universo

profissional, ao qualificar e designar um ramo especifico; ao

me smo t~?:rnpoJ permite pensar o campo das outras

profissôes como que homogeneizado sob a igide da aprendizagem.
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Esse campo seria o lugar natural de que~ nio tem o dom.

Tomando-se os dois campos do ponto de vista de uma

compara~io entre os profissionais neles incluídos, pode-se

perceber que aqueles que tem o dom encontram-se invariavelmente

numa posiçio privilegiada, pois somente eles podem, em

princípio, também aceder ao outro campo profissional, realizar

ai outras profiss6es, aprend@-Ias. Ter o dom significa, nesse

caso, ter uma situa~io particular e especial que se concretiza

em ter op~5es, ter a possibilidade de escolha, poder circular

pelos dois campos que, juntos, congregam o universo das

possibilidades profissionais.

Embora o dom da mulata nio se apresente revestido de

um caráter coercitivo, no sentido de ser algo

necessiriamente a inserçio profissional, nio

que determina

deixa de se

apresentar, de toda forma, como algo que direciona, que

encaminha a pessoa. Nesse caso, ter o dom e nio propiciar sua

manifesta~io é visto como um desperdício que poderia ser

evitado. Mesmo porque o domzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé elemento diferenciador das

mulatas em geral, aquilo que transmuta uma mulata em geral,

pensada como igual a qualquer outra, em mulata especial

mulata profissional (11).

Inversamente, nada parece mais natural ao corecigrafo

que todas as mulatas aspirem ao lugar especial e ao

reconhecimento reservado ~quelas que tim o dom. Ficaria assim

explicada a grande procura do curso por aspirantes a mulata

inscritas. Tendo o promoçio sido amplamente divulgada e abertazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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- isto ~,acessível mesmo àquelas que nio tim o dom, em razia

da inexistincia de qualquer sele~io pr~viazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPo r mou-cs e um

grupo que o pr~fessor considera bastante heterogineo.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Foi como '5./'':' Faeee um~.~f/.a9'~~ de emar eeo , pra' quemzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
qui ee s s ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASê' inscrever, S...s ia no {Nabo, no Jarne l do
Brasil, na Di,'~, em tode a i mer en es:" (c or eosr a+o ) .

Mas se a inscri,io no curso nio esteve submetida a

qualquer crit~rio, o mesmo n~o acontece com a perspectiva de

somente aquelas que tim o dom podem,

realisticamente, almejá-Ia.

Encontramos aqui a mesma noçio que a trabalhada na

análise de outras categorias profissionais. Em seu trabalho

sobre o futebol como profissio. Ara~jo (1980) encontra no dom -

ou talento especial - e na personalidade elementos fundamentais

na representa~io do segmento de jogadores profissionais por ele

estudado.

Para esses jogadores. ~ o talento especial - ou dom

o elemento chave, norteador e definidor de sua op~io

profissional e de seu projeto, dentro de um certo campo de

possibilidades (12). o dom constitui a condiçio primeira para

que esse projeto possa ser visualizado e viabilizado.

'o grande jogador j.:."l nasce com a que lê' ne!'-1ócio,
por ".'[!((~~sse nHo na5Cê'5'5~'1, eu te dou um eiceta» 1o ~E'

pn,"mt'o, m\~t.::~ a charada, s e n,~to f05'f!iê:' isso. esse dom
ns tur:e 1. todo mundo i n ':r('(é'n~'r ser jog<.ufor de lutl'!bol J

há tanta aent:e ai teritsrido ê' rdf,..,. con eeuue porque, 1..1

que I:W tenh o de di rer ent:e que el es n,~'o PO'!:i'f!i3.m ir l •..;
den tr o do C-iUI1PO l:1' f~IZ>2.'r ti qUE' eu faço. Enl.'ito, Q cara
j,;i na sceu caat <,~f:ru{'.dlE' n~,!gdciCJ, t:? vai apr.iflu:Jr<'~f1dC) ~l
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parte 'isica· ...zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN (jogador de futebol. Apud. Araujo,
1980, p.3i),zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

o dom aparece como algo natural, inato - embora nlo

necessariamente hereditirio. Pode ser aperfei~oado, mas nunca

ensinado ou transmitido.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé raro e ningu~m pode precisar sua

origem.

As aproxima~5es dessa representaçlo de jogadores de

futebol com aquelas encontradas entre candidatas a mulata

profissional 510 muitas, particularmente no que concerne ~s

características constitutivas do dom gratuidade

naturalidade, cariter end6geno, inacessibilidade pela

aprendizagem. Vejamos quais as diferen~as, ou nuances.

Para os jogadores profissionais de futebol. uma das

características centrais do dom ~ o fato de encontrar

referincia em uma habilidade especifica (Aradjo, 1980, p.29).

Há uma ligaçlo orgfinica com a bola. extremamente personalizada:

a bola, segundo este autor, ~ a extenslo natural do talento ou

dom do jogador. A diferença com a mulata ~ patente, uma vez que

para esta o dom nlo se encontra mediatizado por nenhum objeto;

concentrando-se exclusivamente no corpo: ~ o corpo que fala do

dom. Se o corpo do jogador também desempenha papel relevante,

ele é, porém, instrumento mediador de um dom que se atualiza no

objeto bola. é pelos efeitos e movimentos provocados na bola

que o dom do jogador é reconhecível: a bola no gol, a bola

conduzida através do drible, tudo isso ~ o talento ou dom do

jogador se atualizando (13). No caso da mulata. o dom se
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materializa atrav~s, mas tambim dir~taments no corpo. O corpo ~

simultan~ament~ meio/instrum~nto e objeto de manifestaç~o do

dom.

BeckerzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(1971) tamb~m vai encontrar o dom no centro da

auto-representação dos m~sicos profissionais de jazz.

o qUE~ define ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmils í.c ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi umzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"dom ,~:r{ú:il".ico misteriosa",

que, como no caso dos jogadores de futebol analisados por

Ara~joJ n~o se pode ensinar - nem aprender.

O müsico - atravis de sua ligaç~o específica com o

jazz - tanto quanto o jogador - com sua especial afinidade com

a bola - distanciam-se das pessoas comuns ao criarem, por assim

dizer, um universo próprio. Tr ata-se J nos dois casos, da

atualizac~o de habilidades específicas, de talentos especiais,

que se a bru~am sobre uma atividade determinada, promovendo uma

ades~o a um universo tambim determinado.

o m~sicD de jazz vai encontrar na

própria defini~io nativa do tipo de m~sica que toca - jazz i

executa sem interfer€ncia alguma' da demanda de estranhos - a

enuncia~~o da autonomia, da indiferença que deve ter em relaç~o

aos outros, aos destituídos de dom.

"tl ei et em« de cre'O>-.72lS· eob r e o Llite!' -::if/o as nUfSlCOS ~E' ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ti u~!:..zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtézyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAC } {-'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,(.!b 1 i (:1 .'] 1St::"' I'· {~.• ~'!iu 111~~:' ~"111 u 1fT·.:.:t (..' •.~~ 1..~~\..1 J - ~~ uti 1i e a fi~ :.~

Pê:'1tJ"!!j nuie i co-s para r e Fe r i r=s e ~10$ e-sir enh o s ~=t seu
grupo (os 1Il,:.H-.Çfin~~.i1:;): SI:H.u~nE' ('qa.iJ.drado',I. E~:;-::j~'1
t e rmo se r e Per e ao ti o o de pe.·::;"!fiO,~1 que é o t1PO,::,tO de
t udo o .;rue d, ou deveri s eer, D mds i co , l,,' ,'~ uma Farm«
de eef"l :;i'''::l r, een t" i r li:' como or t Z~r-·~·!it'?(com sua e:·<,"pres"!f;.!;i'o
110~:; ob.ieto-» (11,'1ieri ni s ) .:we é fJ oo aeb o do ':rU!l?' OS

117t(1:,).i ~~.o-s va 1 (.')1 '· i ~~~·.E~trl"(f~I!:~C:k ~"1"I j. C )71, p . 84) .
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Para Becker, a Categoria m~sicD, centrada no dom, tem

como referente marcadamente distintivo e oposto a categoria

square. Os squares compreendem gen~ricamente os nio-m~sicos,

destituídos de dom: p~blico, empres~rios, em suma, as outros.

Esse formato sugere que a identidade mdsico parece s6 pode se

realizar plenamente entre pares, istozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAd, entre os tocados pelo

dom. O p~blico e o empres~rio representam, com efeito, a

própria negaçio daquilo que o m~sico mais valoriza e que

constituizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAo referente sobre o qual con~trói sua própria

identidade.

Quotidianamente vivenciada no exercício regular da

profissio, a tensio da relaçio mdsico-square funda um processo

de estranhamento e rejei~io frente ao pdblico, através do qual

o Pr iITIeiro UITI<:\íden t idade

positivamente numa rela~io entre iguais. Trata-se-ia, através

de uma ruptura. mais ou lTIenos abrupta, com os anseies e

expectativas atribuídas ao pdblico e ao empresário, de impedir

qUE:' e s t e s in~erviessem indevida e ilegitimamente em seu

t r ab alho .

Assim, a apresenta~io musical é percebida basicamente

sob o formato de um confronto entre dois universos de valores,

no qual necess~riamente ambas as partes, square - p~blico €

empres~riQ - e mdsico encontr~m-se estruturalmente em opasiç~o.

Corresponder minimamente que seja ~s expectativas do square - o

que nia significa necessariamente uma adesio ao seu universo de

acarreta sérios problemas para a identidade do

,. \... ". t ,., j 1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'J À ' •mUS1CO.~m conseQUenCla,. a ensao (a re açao en(re o mUS1CO e o
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(seu) pdblico se desloca para o interio~ da própria carreira dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

dI.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA<.~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAatu ~-;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.1.C <.~ ou dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvida

d f? "Imoar von r s de :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,....zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,:.:.
.'3 ••.••

1.1

naa

Destarte. o m~sico se v@ sempre diante de duas optões

que basicamente se excluem: manter sua "estima e e u ta+r e-so e i t:o "

e, por extensio, aquela dos demais m~sicos. expressando-se de

acord C) com de seu fJl"UPO e optando pelas

artl'!5t i.ca ", ou

1,97i I p . 89) .

A condi~~o de subordinaçio ~quele que

uma atitude consensual de

pdb fico de 'l':{a:::u:.fradQ'5 I I por eu J pa de qWE'm 0'5 mds ico s devem

bastante e xp l í c at í va da

caracteri2a~io do dom nesse meio profissional: para o m~sico de

jazz o dom se apresenta como tendo a propriedade de

reconhecível por aqueles que o possuem, O square jamais poderá

I I • tser considerado apto a designar quem e um mUS1CO ou, em ou roa



tzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe\"11\05,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAquem t em o dom, pois definitiva €'

completamente inacessível.

o fato ~ que a rela~lo do m~sico de jazz com o

p~blicozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi percebida sempre como uma relaç~o na qual o dom do

m~sico está sendo, no mínimo, desconhecido e, por conseguintel

negado pelo p~blico. O m~sico de jazz existe enquanto tal fora

na verdade parece sd poder encontrar-se e

realizar-se plenamente quando, fora da relaçio com o square,

exercita seu dom diante daqueles que, como ele, o reconhecem e

podem apreciá-Ia.

A longa incurs~o na anilise dessas outras categorias

profissionais nas um dom
I

e p~:Tcebido como elemento

determinante (i4), d(:finidor de inclu~5(5es e

apr~senta-se fecunda para se pensar e relativizar a maneira

bastante particular como se dá a relaçio entre agentes e

mulata, em particular a rela~io com esse agente específico - o

coreógrafo - que toma como refer&ncia central o dom da mulata.

Pode··"se dizer que o assim como o

empresário e o conjunto de outros agentes,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi me d í ador da

relaçio da mulata com o p~blico e, COI"CII.J tal, antecipa as

expectativas atribuídas a esse mesmo p~blico.

coreógrafo, comprometido com o entretenimento e satisfaçio da

clientela, tematiza a import§ncia do dom na caracterizaç~o de

uma mulata profissional. Tal como o empres~rio - square - dos

m~sicos de jazz, seu objetivo é agradar o p~blico e multiplicar

sua clientela. Mas pode-se dizer que a apfoxima,io entre os
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dois se d~ exclusivamente nesse aspecta, pois ao empres~rio do

mdsico de jazz, ao contrário do coredgrafo e empres~rio de

shows de mulata, hunca ~ suposto sequer reconhecer o dom, nem

tematiz~-lo, menos ainda julgar um m~sico a esse respeito.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

o core6grafo desempenha o papel de especialista na

identificaçio do dom da mulata, e sua avaliaçio tem como

referincia e crit~rio fundamentais a rea~io e expectativa do

pJblico. Neste contexto, o dom da mulata se apresenta como algo

cuja e dependem,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa pd.ori

constitutivamente, de um elemento externo ao prdprio grupo de

mulatas: o pdblico. Pode-se dizer que para o core6grafo (i~)

nio h~ dom nem reconhecimento do dom fora da rela~io com o

p rib l Lc o ,

Chega-se, assim, ao n~cleo das diferenças que existem

entre o dom tal como ~ concebido pelo professor de Coreografia

e aquele que foi objeto de an~lise em Becker e, em certa

medida, de Ara~jo. Isso porque a dom da mulata ~ pensado sempre

como forma de intera~io que pressup5e uma rea~io ativa da

reaçio constituindo-se, pl"OVa de

atualiza~io/exist&ncia do dom. Trata-se de um dom que, como no

caso dos jogadores de futebol e dos m~sicos de jazz,
,
e

manifesta~~o de uma habilidade especifica, mas que pressup5e,

exige a presen~a de um p~blico. Em outras palavras, o pdblico

nia ~ mero espectador de um dom que se manifesta, mas elemento

constitutiva e necess~rio a sua própria atualizaçio.

p en s ar quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ no C~lS(J mulata
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profissional, o dom se vai atualizar numa situa,io exatamente

inversa ~quela do m~sico de jazz: apenas ocorre, por princípio,

no exercício mesmo da interaçio com o p~blicoo O dom da mulatazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

pzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAo r t an t o , a uma

relaciona1, isto é, caracteristicamente afeita ~ interaçio com

o PLlblico.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Bom, é:'(.( ecb o ':Hle ser mulzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsit:e , sn t es: de t udo a pessoa
t·em ':l(.(I::' ser, .;]PI:~S~H~ de ee r ma1a ta, tem L"lae ser W1N.~
pe'ssoa euo e r pro1!'issional, e I e ant:ee de ser mu I ...:xta,
tem r~UI=' ~!iI?·J- Utl7<~ dsnc s rin s , ame b~~.il nr in a pra' mostrar
o t r sb e 1ho de Ia, n/to de corp o q'UI'" ti o p rin ci P<.~1, te/fi
qU.f.:· e~}tar sempre bonita, ~:ilE'mpre bem .apre5~:·ntad:;l, bem
f'~o~ 1ed s , ~'5.:.•• ber fa I a r , ssb er con ver ss r , eeb er se

1.:••••·,'<prt:··5sar CDm qa,,=dqUêT L"{ue seja a (-ressoa, trabalhar
bem no palco, passar prás pessoas uma energia, ({ma
co i es boa, porqae, às vezes, tem meninas que entram
em cena não passam aquela coisa, o qae tem dentro"
Cco r e ós r a Po ) o

A express~o do dom da mulata tem a forma de um passar

de forma irrecorrivel atrav~s de uma configura~io relacional;

em outros termos: fora dessa rela,io esse dom parece nio ter

condi,io de expressioo O dom se expressa exclusivamente pelo

Enquanto que no caso do m~sico de jazz, seu dom nio pode ser

questionado (ou reconhecido) pela insatisfaç~o (ou satisfa,io)

do pübl:i.co, no caso da mulata ocorre exatamente o inverso: ~ o

com quem aval í za z'vaI ida (ou

recusa/invalida) aquelas que s~o dotadas e aquelas que n;o o

sioo Enquanto no caso do m~sico, o poder do püblico (e de seu

representante, o empresário) ~ apenas o poder do dinheiro, no

mulata, C) p0blico e os agentes envolvidos no

empresariamento do show (empres~rio.
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legitimos detentores do poder de discriminarzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAem que consiste o

A mulata p,"ofzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAss í ona 1 ,!,..
0;;, , port~\nto, aquela que

colocada em rela~io com o p~blico engaja numa intera~5o quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

co i S.\'l boa",

essa a habilidade especifica que permite identificar a mulata

que tem o dom: uma forma específica de interaçio que produza um

efeito no p~blico (16), ~ essa interaç;Q, e o efeito que deve

produzir, que sintetiza a defini~io da ocupa~io - e qualifica o

dom exigido por ela.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Saber s';lfftluu-" encon t ra+ae I í.s ado <:\0 dom da mulata.

perceber que ° core6grafo, de certa forma,

Telativiza bastante essa aptidio, como que naturalizando-a.

implícito, necessirio por~m n~o mais que ponto de partida.

Tanto assim que, para formar profissionais,

necessirio, em primeiro lugar, ensinar e deixar claro para as

candidatas o lugar bastante relativo que sua aptidio para

sambar pode ocupar nesse universo profissional,

"Eu acha qUlE' ,::i mul nt:» nn t e « de t ado t et« qu(.~·pa:'fi'!5,'it1"
por l!:''!5'!5",t -ias",,', é muito bom a e-sco l inh s , e I s e vHo
.:.~pre(1der de tado , a(:'..:} serem n;:~;;Pl':.·,r.tad~~s como e/tI

1.1t.(.E~1'=lt(~::'I" oai:r ..~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj: lrcJtzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt

.iss ..4frJ J n.â'o si chega," ali ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsó

samba, 'Eu (lHo sambo n/ia, eu sou uma dançarina, eu
danço, eu sou um» bs i l er i ae , eu tenho curso, eu sou
forflrz~da, eu tenha alguma coisa', Eu acho <1W1 1I7!..t1~~ta
t'1;.:'mLla~' s sb er e s sim . (lHo é ch eu s r "Eu 'sambo, eu sou

mu l s t » ", /\Iita, snr e s de tu do ela te/lI L7U6' ter W/Y':.t

l='rof.i~':j~:iHo, ou est ude ou 'taça ,:w.Ellc[I ..u11" co ie ..':;I, f/Y.EIS

t ent.« PO~;itura, eu ~xcho '1ue ·1Il.i/7h<.~ v.i::;f./o de 11l(.(I';Ati~ fi
i e-so " (C:ol"cógn,\fo),



Pode-se dizer que a citaçio acima ChEga a ir alim da

caractEriza~io da ocupa~~o de mulata profissional, sugerindo

uma CErta irrelevincia e desqualificaçio dEssa aptidio, e mesmo

associando-a a certas características de nio profissionalismo.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

() s amb a apa\"ece, na ve r d ade , contraposto a v~rias das

qualidades positivas associadaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAà profissionalizaçio da mulata:

um ethos do samba que constituísse obsticulo a ser afastado

para abrir espaço para um ethos própriamente profissional. d

como se o samba estivesse contraposto à respeitabilidade -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'~srzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

pos tara" _. que deV0~ a c omp anh a1- todo e etua lquer pro f is s 10n<:\I

(17).

\'lasisso, evidentemente, n~o significa a Expulsio do

samba, mas sim o esforço de separar a pr~tica do samba em si do

conjunto de pr~ticas e comportamentos sociais que s~o vistos

como seu complemento quase inevitivel. Assim, ao caracterizar

uma verdadeira mulata, aquela que tem o dom, o coreógrafo

irrecorrivelmente a retrata em posiçio de destaque no show 8,

nia por acaso, exercitahdo a habilidade de sambar.

"S'Ji'o -!:lS muls t s» -EIS qw:;' erit r su« e sambam (I1(;"'"5trfO s f'a.?:enr
ncan t ec er no palco, de Ú(\!'J. (17 cs i r meetuo" (con~Ó~3rafo).

o p~blico e sua rea~ia reafirmam essa central idade

que o coreógrafo reconhece e t en t a, contraditdriamente,

relativizar/desvalorizar. e s Po r c o , insiste repetidas

vezes em que, por um lado, o sambar n~o é sen~o uma das muitas



maneiras de se realizar o dom da mulata e, por outro lado. ~

inviivel um projeto de profissionalizaç~o qU~ tenha no saber

sambar - um savoir-faire específico - sua refer~ncia primeira e

Ao reIat ivizarzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAC)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsaber eembsr - não mais que umazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdas

maneiras de expressão do dom - o coreógrafo percebe o dom da

mulata como algo que se encontra disperso em um conjunto de

qualidades, habilidades ou talentos. o dom da mulata inclui;

mas n~o se identifica, com a habilidade da dan~arina ou da

sambista. Nesse sentido, é significativo que o coreógrafo não

produza uma fala especifica sobre,afinal, qual ou quais seriam

as habilidades e qualidades de uma mulata tacada pelo dom, e

que se satisfa~a em lembrar que elas podem ser m~ltiplas e

variiveis. Mais que' isso, dependendo da mulata e da forma como

ela combina os v~rios elementos constitutivos do dom, poderemos

t e r uma que S(~j a ç~xcelente sambista e ou t r a que praticamente

não consiga fazer' mais que a l sun s p ouc o s €o' simples p a s s o s . O

í mp o r t a
.

mulata profissional, aquela r e a l men t eque e .que a

dotada, é capaz de produzir o resultado esperado: uma intera~;o

d et erminada com o p iib Lí co ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"o s eesut da pris r"'2SS0:::tS uma energia",

cumprindb seu papel numa forma especifica de sociabilidade.

Afir'mctndo o dom da mulata sob uma dimensão

marcadamente relaciona1, o c6re6grafo enuncia uma e apenas uma

característica que antecede e independe da rela~;o com o

p~blico: ter a cor de mulata.

P : " i7 t~{t.fl:" é
H: "I.'::u e ah o

coisa dita,

a mu l e t s. pri você, o flue l'!.::5l.E'r mu l s t e?"

'=lU!:;' aasrido ::ft:!' faJ,!"A em mulata já esta' a
n.é"? (',.,,1 Bom, lii'U acha que ser trndatlA,
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sinte ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAde tudozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA<!l pe.'SSO<!l te.'fl1 qae eer ,
ser mul ata} t'~=~11t qtu:· S~!l'r ama
o ro-si s s ion a 1"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(cOn?Ó~Ha-fo).

apesar da pessoa
aes eo« -suaer

~ como se a cor de mulata falasse por si s6, e em

dois níveis. No primeiro nível o termo mulata fala da cor,

porque em um de seus significados simplesmente designa uma cor:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

'~d estd a coisa dita, n~?". No segundo nível. menos evidente e

mais sutil, fica sugerido quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa característica cor da mulata,

ao me-smo tempo, sinaliza ou é afeita ~quela forma de

sociabilidade e intera~~o que constitui o eixo definidor da

ocupação.

!'-lota-se,pois, um movimento de passagem ou

deslocamento natural da cor para aquele tipo de sociabilidade.

~ interessante observar que esse deslocamento funciona também

como elo de passagem (ligação) entre espaços: o espaço de

E~st 1"i to exercício da ocupa~~o e seus arredores, e o espa,o

exterior ao exercício profissional. O que a citaçio acima

que a mulata é mulata também fora do palco,

estabelecendo não apenas com o pdblico a forma de sociabilidade

típica: seduçio, no limite da disponibilidade. Se a vida imita

o palco, o palco imita ~ vida, estando a unidade conferida pela

ún í co at ributo irredutivel e insubstituivel dentre todos

aqueles que constituem o dom: a cor de mulata.

Ess~\ questão, apenas enunciada pelo core6grafo,

constitui o tema privilegiado pelo professor de Etiqueta,

Postura e Vestuirio, cuja visão ser~ exposta na pr6xima se~lo.

o í mpor t ant e a ser destacado aqui é o fato de o coredgra'o
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tzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnd í c arzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAque a sociabilidtide característica da mulata deve ser,

sen~o parte de sua natureza, ao menos incorporada como uma

segunda natureza, isto ~, deve haver na mulata profissional uma

unidade comportamental referida ~quela sociabilidade que se

reproduza no conjunto de seus espaços de circulBç~o, uma

continuidade comportamental que se apresenta, em essência,

imune a varia~aes contextuais ou espaciais, mesmo que esses

mesmos contextos e espa~os sejam, em outros níveis, percebidos

como espa~os separados: o comportamento da mulata, tal como ~

tematizado pelo coreógrafo, termina por operar uma continuidade

entre o palco e outros espa~os, isto ~, entre o palco e a vida.

Ire-s s a Po r ma ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

corpo ."wezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe o p r i ac ios l , iem qUt:' e-st sr sempre b on i t s ,
~'5<'.!·mpn:, b em ."::Ipn::'":Sl:?f1tad,~, bl:~m f,"Al,'-]d:::I, e sb ar re tsr,
s sb er c on vers s r , esb er S,,? €,','("P r e e s s r com t"~(,(a1qaer quS'
ee.i e a pe~:if!ioa, em ':r~.a~lquer l asrer " ( c o r eo s r a Po ) .

Embora essa sociabilidade seja, como foi visto,

sempre sugerida e nunca muito bem definida em termos positivos,

remetendo gen~rjcamente a uma interaçlo ou tipo de intera~lo na

revestida pode contudo ser melhor captado pela negação. Assim é

que, em termos negativos, no rol de defeitos e

car&ncias, o pior e mais grave, dentre todos os que possa

arresentar uma candidata a mulata profissional é o de passar

desapercebida, ser ignorada, n~o chamar a aten~~o e portanto,

efeito, essa é uma qualidade ou característica priorizada,

orientadora do processo de seleçio de mulatas profissionais; ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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de maneira tIo evidente que chega a ser, de forma recorrente,

uma característica completamente naturalizada pelo core6grafo

(como ser~ visto posteriormente, também pelos outros agentes).

Pode-SE dizer que ser/estar apta a se engajar nessa forma

particular de inleraçio constitui o requisito fundamental. ~

exceçio da cor, pré-requisito claramente enunciado - por jázyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

s e rzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI P o I" SzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi s 6 , considerada característica sinalizadora dessa

nlo é relevante, do ponto de vista do

core6grafo, enunciar meios ou habilidades específicos que uma

mulata profissional deve ter. Como vimos, nio as especifica

porque, na verdade, podem ser e s~o vari~veis, desde que

referidas ~quele padrio de sociabilidade; mas também porque,

de certa forma, s~o consideradas evidentes, dispensando pois

descrições ou explicações para qualquer pessoa que seja - como

eu - minimamente iniciada na cultura brasileira.

Estio ai alinhados os critérios que orientam o

processo de seleçio. Este ocorre segundo a concepçio de que o

talento e as qualidades - o dom - de uma mulata profissional s6

podem se exprimir e serem reconhecidos através da impress~c e

E~fe~it o que

Cm-1209 r (~f i ~:'\

p rcvoc am no pJblico .. As aulas do curso de

c o n ~5t i t u em um momento ou contexto no qual as

candidatas se apresentam no palco e o professor

representante do pJblico - vai reconhecer o dom. Além disso,

1i:','·(Pf:T.lt:!:;nci.E1 .•.=l1ganr~t", nem p<l\ssaram por apre.'ndi.zCl.doalgum, o

curso ci percebido como um lugar adequado ~ identifica~~o do

dom. Al.!;sim,~\P\"es€·~ntadas i n ne t urs , ai:>candi.dcltas não d i~>por iam
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de mecanismos artificiais.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"é..:1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAF'rif/1eir ...~ Vê'E.· das aten i ns s ,
un i vers i i sir is-s , ssb e , tt71/1outra titsa
Trab a l b-em em eecr i iár i a , quer d i eer ,
pegfJU o rii ma, nunc« Pre ouen t ouzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Cco r e ónr a+o ).

mui i: ..."'ls silo
de i r sb s lho.

aent:e que nunca
umszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~"1. C <"1. de 'tl.i a "

Se o dom i algo natural, melhor que o trabalho de sua

identifica~ào nio risco de ser despistado por

artifícios porventura resultantes de processos de treinamento

ou aprendizagem privios.

A sele~io se desenvolve em duas etapas. Na primeira,

opera-se a inclusio/exclusio da candidata na ocupa~io a

dotadas sepal-a as mulatas que seria

profissionais do conjunto das aspirantes. Para o coreógrafo,

esta opera~io é independente de quem faz a sele~io, assim como,

em certo sentido, das próprias candidatas, uma vez que o dom

,",
.... (',)u n<~o e serJ simplesmente r eccnhec ido e

V~~\- i fic<:"\do.

"rem aen t e r es l tnen i:e que: nflo tem o dom pra' coisa, nlft?
1.''"'-'117 me-sma t',' vocé e c on ee l h a a procurar aatr o 1",,11170"

(c()n~óg)" a fo) .

Em uma segunda etapa, o dom vai ser acionado para

operar uma hierarquia interna, apresentando-se como qualidade

diferenciadora. Em principio, todas as mulatas profissionais

tim o dom. mas hJ algumas que se destacam.

"A qu i t· ad e '!:i S;'i'l~) mul et: a -;;;• l" Od21 -;;; S8.'OI maS t ~IIY as
IIW l s t nss ':rue .,j,:,{ t'l:?tr1 um c e rt;o ("Jf.?flrpO na. n o i te , um CfN-tO

t emvo tif:' t n:lb.::11 ho .,aJ,;,· e I ~H; g:::lf1h:::lfff pt:lpé i s p r i fie i pa. i e



11a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAc,"~sa~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnras i od s szyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAc:hegartta lá .iunt:o com el s s , $ÓzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

b s s t:«zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'i(.(l~· rer e s sb er , como ~E'U t',!,~ ll~ ',i: ser muLat:«, no

m eu pe,'rI !fiar , eatad s r , conhecer tdan i c s « novas"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(con~ó9n,'F<:».

Em rela,lo ~quelas que se sobressaem no grupo de

mulatas, ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdom ~ pensado como qualidade que foi desenvolvida,

aperfei,oada e, nesse sentido, o tempo e a experiincia aparecem

como ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt ement os ·fund<3.mentai~;;. o aprimoramento do dom, ao

do dom Pl·ópriaI1H~nte dito, exige

aprendizagem, tempo, dedica~lo e permite ~quela que quer e sabe

maneira que i o dom o que permite o ingresso prdpriamente dito

na ocupa~lo e, consequentemente, na carreira, o aprimoramento

do dom é o que vai calibrar/situar uma mulata nas diferentes

etapas ou está9ios da carreira profissional.

Da maneira como i percebida pelo coredgrafo, a

carreira de uma mulata profissional apresenta basicamente dois

níveis ou momentos bastante distinguidos: o corpo de baile ou

COlHO e o solo.

o corpo de baile ou coro i composto de mulatas que,

por serem considerada~ equivalentes em termos de dom - isto ~,

nas quais o dom encontra-se pouco ou quase nada desenvolvido

parecem constituir um grupo relativamente homogineo. No coro

estariam as mulatas que, por serem mais novas ou inexperientes,

ainda nlo teriam desenvolvido o dom a ponto de se distinguirem.

Já as solistas slo apresentadas como aquelas mulatas

cujo dom ou dom especial, faz j us a uma
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apresenta~~o individual. Ao conzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt r ár í o ' das cor i st au ou do balé

em certo sentido, intercambiiveis e equivalentes, a

solista í nd í v í dua l Lz ad a

s í nzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs u I a r i z ad a • ~ como se ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdom pouco desenvolvido das

participantes do coro exigisse como contrapartida uma maior

quantidade de mulatas que, somente reunidas e em coopera~~o

(coreografia), cohseguem realizar a contento sua parte, sempre

secundiria. Nesse sentido, a diferença entre coro e solo nio

é simplesmente quantitativa, mas tamb~m qualitativa. O coro se

relaciona com o solo como um cen~rio. mero pano de fundo

uniformizado sobre o qual se destaca a individualidade da

solista. Simpl('",~.;mentezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs-s ssn do o I:;!He t~~(1Tdentro" .." isto é,

exprimindo sua singularidade ou o dom desenvolvido - a mulata

solista se caracteriza por ser capaz de produzir. de uma forma

individual e particularizada, um efeito de plenitude. de

preenchimento e de transforma~io do palco que as

coristas, melhor' das h ipót eses , só produzem

·cooperativamente.

"]'"1.:7.'11 .EIS meninas qw::' f.2!."'!.'l..~·1I7 solo, se ,:;tpl"J:.?sefll·,:lfff

ind i vi du s I men te, .i,i l'.:'S i: '{·XC) a~:~o~:;t ull1a((:"};~:;, ia' t /11/1 um

cert·o tempo na noite, f ...''lzem o palco, sozinnas e l ee

transfortl'latrlo palco, eas intve« enriquecem o palco,

sozinhas" (coreógl"afo).

Pode-se dizer que a solista é aquela que encarna o

modelo da mulata profissional, modelo que se realiza/atualiza

numa figura individualizada e singularizada.

referindo-se ~s solistas, em oposi~io ~s coristas, o coreógrafo
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Essa afirma~~o pode ser lida em um duplo sentido: as

sol istas sã(J t&m a cor de mulata;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAss mulatas

profissionais idealmente são as solistas. O primeiro sentido

remete a uma classifica~~o por cor que coloca automaticamente a

profissional em questlo em um lugar determinado na estrutura do

show. O coreógrafo indica a exist&nciazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAde uma classifica~ão por

cor que norteia a aloca~~o interna de profissionais nos

diferentesnJmeros do espet~cul0 e, defendendo sua pertin~ncia,

critica que seja menos rigorosamente aplicada por outras casas

de sh(Jw.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

. tzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAemae <!Issim meninas que niro chegam a ser nUll.c/tas

1Ir~~S f,;~,:'!:I'='trl parte da corpo de baile, COflUJ tê/rt em outras

cas'as t"anri:)Jinr, p,-?rL1Ue aqui no DO Já é mais prá cor
escura, trt~~S tem ou i r s s ca~:;..s s qUl'':' J<i se ei c em aent:e,
mode l o s , mul s ts s cl s r s:e , que tomam a lf..(g.::~r das

mal-9.tas .;]I:"{ui do 00. La' é diferente, elas que aparecemzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

m ais do qt.tezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAas mal s i s:«, m as s au i o c s sa é mul sb s:
mesmo" (c o r e<:>9"rzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA<:\ Po ) .

Dessa forma, a mesma classificaçio por cor que

admite mulheres nia mulatas de cor no corpo de baile ou coro.

simultineamente impede seu acesso aos quadros solo. Nota-se que

identidade des~a casa de show, comprometida em evitar a

descaracteriza~io do show de mulatas.

"oasriao é UII1 $-ElfIlb ...."1.. I de UII1 aas ar a aue pede negros

e~;~::j"""}'~"!iCO:U3"r~$, o ts ri nci os I 1::': mu l nb s , <1fJOr,~ quando faz
~;Iarte de UIl1 corpo de b...=ti l e , que entra UII1 grupo que
e~:;t."<l den can do ê"fIT cel1,::!, .p,:"J.~?:el1dD afira cor eanr-e tis ,

dets en den da do «as dro podl:.:' $/:.:"'r ..:.té UII1...."I pe5soa msi e
clara. remos (.((17 aus d r o <lr:r.a.i de .tl~·m,:wj:i (1,;1 ca~:;a '=lHe

tem 1:',-"'-::;"50.:31"5 c l s r s s que podem fa.::'"I:.?r o bs l d , qae
Fl.:"~rt.·.ic.iP"'J.lIT do b~:l1é G' s.:~'o plh'~7hU:Ja"iS c l s r.s-s "

(cor"0~ógn:\fc».
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A ~nica funç~o no show na qual a cor parece n~o ter

especial relevincia ci a de modelo, fun~~o limitada a um ~nico

quadro no qual a verdadeira vedete ci a fantasia.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA importincia

da modelo restringe-se a valorizar e exibir a fantasia,

suportando com eleg5ncia e desembara~o as PEsadas vestimentas

de destaque de escolas de samba, geralmente premiadas nos

defiles oficiais. Essas fantasias, por seu volume, quantidade

de plumas, pedrarias e inc8modos adere~os, tornam bastante

d:i.ficu1t,,\dos·zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAOCo., mcvimentos, no caso da modelo estão

praticamente limitados ao caminhar. Embora uma mulata de cor

possa exercer a fun~~o de modelo, uma modelo, em princípio, nlo

está apta a substituir, ainda que numa emergincia, uma mulata.

"lh5zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmede I os a qU i )"5/la
deszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt:« QUê!'S) 2!S r outs ...s s ,
f'ant,'7.s.ia. l~i pode ee r

b r enc:s prá 1'2!.?'·eresse:-1

ma i S ~x:"5 q(.H::" {·furem '1-\:'1nt ..."I. e i s ,

geralm~'":'nte s~i'o esses papéis de
ilm2! mul s t:» e POlÍf;" ee r até uma

papéis" (cO\-eóSl-afo).

A modelo se diferencia da corista e da solista por

virias características. Ao contririo das duas ~ltimas, "'.,..

primeira não ~ pensada como um momento ou est~gio na carreira

de mulata prOfissional, mas como uma fun~~oe um tipo a parte,

bastante secundarizado, no interior do show (19). ~ um tipo que

durante um certo n~mero de shows, uma determinada vestimenta

carnavalesca. A fun~io de desfilar se repete mas a fantasia

Se a modelo serve à fantasia, no caso da mulata

ocorre o inverso. O vestu~rio típico da mulata, em particular
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da solista,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
e mero acess6rio - geral~ente um sum~rio biquini

com fn;uljas - que de vezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvs l or ie«r , cobrindo minimamente, o

corpo. Ele serve i mulata na medida em que mostra o que a

"mazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl ...~ta tem", revelando seu dom. En quan co a modelo "faz

rIU11-.fl si s", is t o é, se ad E~qual (:'X ibe uma +ant as ia, a mulata

exibe-se a si prcipria, sendo sua roupa e adereços mera

decorrancia funcional. o tipo configurado pela modelo é

composto essencialmenti pela vestimenta ou fantasiaj o tipo da

mulata, ao contririo, aparece definido nela mesma, na cor, no

corpo, na sensualidade, na forma de sociabilidade ou interaçio

c om o püblico.

no conjunto do curso, das aulas de

Coreografia, assim como a posiçio estratcigica ocupada pelo

respectivo professor conferem um interesse particular a sua

visio da profissio e do prciprio curso. Como vimos. é nestas

aulas, e a partir da intervençio dos responsiveis por esta

disciplina, que o conjunto do curso pode ser visto como um

processo essencialmente s e l et ívo . Em segt\l1do Ius ar , foi

possível identificar a natureza e os critcirios de uma seleçio

que, na verdade, se exerce no curso, mas n~o atravis dele. Mio

sio o desempenho, a dedicaçio ou os progressos obtidos por cada

aluna que decidirio pela sua inser~io - ou nio - na profissio.

o dom, algo que nio pode ser ensinado nem aprendido, al~o que

j~ vem com a pessoa, decidiri do destino de cada uma das
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Vimos igualmente como ~ construido esse dom, de que

forma se diferencia de noç5es similares vigentes em outros

universos profissionais. Essencialmente, o dom da mulata se

atualiza numa manifestaç~o imediata de seu corpo e nas reaç5es

que esse exercício corporalzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé capaz de provocar num p~blico.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

V(·:n" i +' i c amos, a i nd a , que a reaçio esperada/desejada est~

associada a certas representa~aes do que ~ a mulata na cor, de

sua suposta (esperada) propensio a expor-se em uma interaçio

que sugere, sempre, disponibilidade sexual. O corpo se impondo.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"os eezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsrido uma ener si s " nunca qua Ii-Picada mas

sempre entendida como energia sensual, em que o samba ou a

dança sio meios necess~rios mas nio suficientes.

Se o dom aparece como um conjunto de atributos que

podem se combinar em variada propor~io, ele esti ancorado, ou

melhor. nucleado na cor, atributo indispens~vel. Ser mulata

Pl"ofissionalzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI.!:.
\" , tudo. ser mulata na cor, e,

consequentemente, comp or t:::\ 1"+se como mulata, seduz í r como

mulata, passar energia como s6 as mulatas sabem (e podem)

a separaçio entre profissio e

existincis, entre palco e vida, separaçio que constitui o

n~cleo central das preocupaç5es do professor de Etiqueta.

Postura e Vestu~rio.
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1.3. Vida e profissão.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdisciplina Etiqueta, Postura e Vestuário ~

apresentada, pelo seu professor, como exercício de transmisslo

de comportamento e sociabilidade adequadas ao

universo social, cultural e profissional a que pertence ou quer

aceder uma pessoa (20). Considerando a existincia de um

universo social colocado como meta (ou objetivo), etiqueta e

postura, corretamente absorvidas, constituiriam instrumentos

fundamentais de um processo adaptativo do qual. depende o

suces"!.';o.

há v~rios anos trabalhando na

Técnica Empresas/ATE do SENAC. fala de suas aulas

como resultado de um esforço de adequaçlo de sua visio do que

devem ser os ensinamentos de Etiqueta e Postura ~ realidade e

às necessidades das mulatas.

uma EtiquetazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
,,,

sao

independentemente da ocupaçio exercida.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

''N.•~'(}zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAexi et:e ,~{'j't.lliae(~a l'! ~.~pO$tur,~ p,~nl secr e t sir i s ,
1-~~C·1E.·I:IC.·zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi onzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi -st- azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ d sne:s 1- i n s , et: c I Jf et: i L7,-(~~ta é i gl..ta 1

par.:.~ t odo-s" (P\-o·t*::~,;sm-de EPVj dur an t e aula).

Embora afirme que etiqueta e postura codificam normas

sem se dar conta, cita
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apenas profiss5es femininas: secretárfa,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~?tc .

passa em branco, ou melhor, naturaliza o fato de

que s~o as mulher~s que devem ser educadas (no seu caso,

formadas, ensinadas> para assumirem determinadas posturas ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

o t s ) h()IYI(~m(ns).Como ser á visto

essa dimensio ~, de certa forma, teorizada pelo

professor, quando v0 na etiqueta e postura femininas, uma

t6cnica de administra~io das interaç5es inter-sexuais por parte

Mas a importincia especifica da etiqueta e postura,

~.~r an d emen te o universo

profission;:\l em questão. As Pl"ofissões em

classificadas emzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"éio o-s:", ~:;egundo o "sunbizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAent:e " ou "uni ver-so

o que remete consequentemente a

diferentes propostas de ensino dessa disciplina.

"Cada curso t-em a sua propost":::t. f.."ntHo o curso que eu
dou pa rs a 1UI10~:; do S'I'::."Nl~C, P,:.H ...;.~ tneni na;:; IÜ:.' t reee ,
1:-U.f.:!<{,"or.?'·I::' :::1I10'f5, 1'.:: ts ro iun dsunen i e d iFeren t:e da aue l e que
~::'~·.t (f'!~:;1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPfJl" ~:'/\(~:~n7f..11(1J p ..:.~J" ..~.~ ..~~~::is ecret: ...:.:{}".ia~"5 ~:tfJ 1I1.:":Jtl-lJ)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAti

um tipo. é como Foi -21gor-21 em r els céio ..:ls mul ste e do
00, 1::': WIl Da t r o t.i PC)" (p r' o f e s s o r d e EPV).

f.ltl"ibuindo~~s a lunas uma iden t ids de eoc ie I vi r tue l

(22) e apontando dificuldades para a compatibilizaç~o entre

categoria de pessoas, o ambiente social

propriamente dita, P 1- i 01- i t ,:\1- i amen te d o i s

elementos: de um lado, o tipo de universo ou ambiente n~ qual

está situada a ocupaç~o e, por outro lado, () tipo de pessoa que

caracteri~ticamente ~ uma mulata profissional.
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Para a mulata profissional, o manejo de normas ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

r e s r aszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
,
e de importância C r uc i a 1 . Hais

necessirio que em outras profiss5es, ele deveria, inclusive,

ser o principal requisito em processos de seleçio. Em primeiro

Lusar , por que estando incluídas nozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"mei o artlstico", as mulatas

se v&em confrontadas a acentuadas e especificas exig&ncias.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"rem que se adaptar à n ec e-s a id sde delas - mu Is i: .."1.:s -"
na ca~;(J delas a eti i aaet:e e postura para Pf:.·~3~?i(Jasque
'512' propõem o mundo sr t Yec ico , e eu acho que a s
pe'5r';O~IS qUE' 'se propõem C) mundo s rris rico t ém que ter
4f},1{ de talento e 6f},1l de comportamento, mas a maioria
confunde isso". (prof(~ssor de EPV).

Pode-se entender essa fala como tentativa de auto-

valorização, acentuando a importância de suas aulas e de seus

ensinamentos em relaçio ~s outras disciplinas, invertendo a

hierarquia estabelecida que confere prioridade à Coreografia.

Do comportamento. e nia do dom - leia-se, da aula de EPV, enio

da aula de Coreografia - ~ que depende, em primeiro lugar, o

sucesso da mulata profissional.

no un i ve r s o a r t f s t í c o , como todo

"e r bi eé s :", vive o s s i c sment:e

Item r e 1a~.ão

não é só no
pdb 1 i co é
ide s I, lf.'S$I':;'

Poe tur e . "

ao pdblico, entgro o comportamento dele
pa I co , E'I1 t !lo o qw:;' 'Paz o acesso ao

o comeorbsunen ta dele, o comportamento
c omoar t sment:o que se e-sb ad s: em Et i aae t:« e

Como "e r ri e ts :", a mulata profissional tem e deve ter

n ec 0~S<.:;(;í.l" i amen t e c OITlO I" e ftn- ên c i a p r t mei r a "0 pdb 1i c a'", o "e ce-seo

ao pdblico". "a r e I s c ãa COf17 o pdblico". Seu trabalho constitui

presta,io de serviço - genertcamente dan~ar e apresentar-se por
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dinheiro - que, como tal, tem a cara~teristica de colocar um

indivíduo face ao consumidor final do produto de seu trabalho,

ouzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~;eja, o cliente para o qual realiza o servi~o, configurando

um contato ou rela~~o que pode ser mais ou menos direto ouzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

p essoa l r cr . l:{ecke\",1971, p .81>.

A rela~âo da mulata com o p~blico é apresentada em

d~as dimens5es bastant~ diferentes. A primeira remete ao palco,

luga,- d e unta r elac ão com o p~blico pau t ada pelozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"ézyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn l en t o :", pelo

coreografia. A segunda dimensão, a "r e l s ciio com o pdblico qUê'

bastante mais complexa e problemática,

envolve tanto a interação com o p~blico propriamente dito

quanto com os empresários.

Na visão deste agente, a especificidade da ocupa~ão

da mulata profissional, assim como a natureza dos problemas

ligados ~ profissionali2a~ão, decorrem da maneira bastante

particular como se dão as articulaç5es entre essas duas

dimens5es constitutivas da rela~io com o p~blico. Seguindo na

mesma linha de seu colega coredgrafo, o professor de EPV define

a ocupa~~o como uma forma particular de interaçio social. Mas

enquanto aquele identificava esta intera~ão com a que se

realiza a partir e no momento da exibi~ão (no palco), e s t e

considerará uma outra dimensão (ou momento), que ocorre fora do

palco.

As duas dimens5es ou momentos separados da prática

p r' o f:l~:;s í on a 1 no cn t an t o , estão estreitamente
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--zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

r e l <:teIon arí o s :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Para czyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAont: inusu: •.=t haver sucesso den t r o do P,'i/. l co tem
t odo- um c ompar t sment o fora, tem todo 'um comportamento
p er sn t:e a pdb Ii co em gera 1, todo WIT como ortsmen to
pê-.Tant'I':.'o !'fi empresários, c omoor temen t:o em reuniões
sociais. Como s r éist:s , b s s icsunen t:e todos os con cs toe
in i cis is sHo re i to-s dur surte uma r ean i ao social,
ent/,i'a, no casa das mal s ces , nllo adianta elas terem um
corpo magnlfico, e scu l t ur s l , fazerem uma coreo.grafia
perfeita de um espetáculo, se elas rdio têm oae cur «
nenhuma perante um cliente, per sn t:« WI'/ emtsr e-sdr ia,
pl'.!'ra.nte a qUl.';.'mvai contratá-Ias. Pri ac ios l ment:e
imeort enc e é a comoor t ement o fora do p,~lco".zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(professor de EPV).

Para se chegar ao sucesso, o "comportamento ide s 1

seryi~o da continuidade do sucesso no palco. Tanto o ingresso

quanto o exercício da ocupa~io passam pela necessidade continua

de acesso àqueles que potencialmente podem oferecer emprego -

com as quais a mulata nio est~ devidamente familiarizada. Daí a

91"l:UldeimpOl'·tf\ncia a t r í bu í da <:'\0 "c omoor t ement:o fora do palco",

espaços

sociais distantes de seu espa~o social de origem. !'-lesse

manter uma estreita relaçio de comrlementaridade.

Num segundo nível, a rela,io com o p~blico ou

comportamento ideal fora do palco apresenta-se funcionalmente

associado àquele no palco, consistindo sua funcionalidade em

c:o n f u sêíe s ou contra-sinalizar mensagens.

professor de EPV, o comportamento ideal fora do palco nio deve

adaptaçio ou complementaçio do d e s emp enh ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAno
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--------zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

palco - em que a mulata atualiza seu dom. Ao contr~rio, deve

produzir um efeito de certa maneira neutralizador das mensagens

veiculadas ao p~blico desde o espaço do palco. Trata-se de um

comportamento complexo, que nio pode ser uma ne9a~~o pura e

simples da postura de palco, devendo ambiguamente reter alguns

elementos e descartar outros. De toda forma e apesar da

ambiguidade, o comportamento fora do palco deve postular-se e

afirmar-se como descontinuidade em relaçio ao palco (23).

Pode-se dizer que o comportamento fora do palco teria

prioritariamente a funçio de contrabalançar uma postura de

palco que ~ marca da ocupaçio e se apresenta como expressio do

talento da mulata. Se no palco, atravis da eXPosiçio do corpo e

de uma sensualidade exacerbada, a mulata como que desenvolve

formas de seduçio que devem sugerir disponibilidade sexual-- o

que fica claro, inclusive. por ser considerado normal que

membros da plat~ia busquem tocar partes de seu corpo -, fora do

palco seu comportamento deve ser regido por outras regras.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"/15 mulheres que ir sb s l bsm 12111 palco ainda ,:;-;Ji'ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
con iun dids e pelo edál.ico ms-scu l ino , tsri nc i os l mente ,'.1

n iv e I de veaet:es , .7U~· fazem tode uma cor eaer s ri s no
mais das vez'es inei nusrt te e o pt.ibI i co masca I ino
con FundezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAas coisas €' vai fazer outras proposl'as e,
en tEo , tem qae ter outro comportamento, o de saber
realmente co I oc s r , no caso, o homem no seu lugar"
(professor de EPV).

Fic!':\claro, pois, que para se caracterizar uma

profissional, a postura de palco n~o deve primeiramente, de

man e i 1" ,;\ a I !.~uma , ser rerroduzida fora do palco.

apontadas entre palco e fora t&m, na ve r d a d e , como ponto d e

partida ou pr~ssuposto fundamental, uma separaçio efetiva entre
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essas duas esferas. Esferas separadai na qual a segunda deve

corrigir a primeira, já que azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"pOSzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtur s ide s 1 Por» de p,'ill co "

apresenta-se como uma reaçio defensiva frente ~quela de palco,

uma postura reativa que visa fazer

Além disso ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé necessário destacar que essa postura

f6razyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdo palco se apresenta como algo que deve ser explicado e

ensinado ~s mulatas, pois é percebida pelo professor como uma

postura que vai contra a tendincia natural predominante de

"con Fundi r "zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAQU í nd í st ínau í r ('~~5paç:ose c omp ort amen t os , isto é,

tendincia a reproduzir fora do espaço do palco a mesma postura

na relaç:io com o p~blico.

o necessário destacar, na visio do professor, a idéia

esferas, resulta do desempenho equivocado do papel feminino

dentro de um determinado padrio de interaçio entre os sexos. O

p~blico, que como foi anteriormente observado inclui tanto

empresários quanto aqui uma unidade

consubstanciada no exercício do papel sexual masculino:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApdblico

urs :'5c:a li na. (.~ mulata-mulher com o públ:Lco-homem
,
e

pensada a partir de um padrio de interaçio entre os sexos no

qual encontram-se assim diferenciados e esboçados os papéis

masculinos e os femininos:

papel masculino: t en d cn c Í<:\ l me n t e semp r e quer



papel ativoj

, papel feminino: regulador, calibrador do grau de

aproxima~io/distanciamento na intera,io com o homem papel

passivo, reativo,

o problema residiria na abdica~io, por parte da

mulata,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdessa fun~io reguladora do grau de aproxima~io na

intera~io com o p~blico masculino, implicando, naturalmente, em

professor, 6 porque as defici0ncias reguladoras e a ausincia de

limites que constituem a marca do comportamento da mulata

caracterizam uma excessiva disponibilidade frente ao sexo

oposto,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"ComozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt,'UzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf,~IIo s emo r e em Eti aae t» e Postara, a
er i aaet:s o ode colocar eS:'3~,~pe~:'~30a no seu I ust s r : de-sde
as -2U.d .•.1S LiUl2' eu 7('a!C) eob r e s.:u(daç,~'o, a atu l h e r sempre
é .';'[ue dá o .'1rau de i n c i atid s d e, E.'ntHo ~:;e ela l,'ê o
honrem e e t en den do -21 ndro, d e iics o homem com a m/lo no
..:.~r . é i ~"5SfJzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAliI..IJ="t eu di so ~l ~E'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 ..zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA::t"fi . 1::.- a t endénc i..szyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAê.':

s emor e ir mais além: estendem a trd{o e ela nHo sabe o
'i/.( e i',;,~;!!: e f.:' ~:;t~'.:.n li f.:' t '!UUb é fIt "'~ m!-,!'l), e I e v e li1 e d,:-j WTI

sib re •.•~'o e, t,,:'ntHo, e I a n,~'o sabe o que fa::?' e da' UfIT

nb rs c o e va.i dando tie i.iinh ae e "" n!:ta é? Então, ti a
comport sunent:o , para t:'s",e curso :::/or op o s t:e foi essa
me-smo (",,f chegar ,:L:; in rormsc õe« ':{W2 e Ls e a r eci s sm"
(professor de EPV).

do papel c a l í b r ad o r ou

implicaria, na verdade, em um comportamento revestido de uma

conota~~o de papel ativo na intera~io. o comportamento da

cria um efeito de disponibilidade excessiva em compara~~o ao

papel feminino padrio, Encontra-~e longe, portanto, de ser

percebido como comportamento passivo, posto que d sua aç~o - a
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-f)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

coreografia insinuante da mulata ~ue ~ suposta anteceder e

provocar o assédio do p~blico masculino. Esse ~ltimo apresenta,

em certo sentido, um comportamento reativo. provocado por uma

Nesse formato de interaç~o. aparentemente. fica a

~;ug0.'<';=, tão de uma certa relativiza~âo das posi~aes masculino-

ativo/feminino-passivo: em lugar de uma administração das

iniciativas e in~en~aes m&sculinas. evidencia-se na mulata.

antes de mais nada errincipalmente, a sua pr6pria iniciativa

ou papel ativo, na forma de incita~âo do p~blico masculino.

o papel masculino apresentar-se-ia, em p ,- i n c íp i o ,

como invari~vel, apontando sempre na mesma direção; a tendincia

natural das mulatas, por sua vez, constituiria uma maneira

característica de uma mulher fomentar/administrar/regular o

invariJvel papel masculino, isto é. o sempre progressivo

cio h ome m . Este comportamento especifica-se. em

relaçio ao papel feminino modelar, ao revestir-se de ativa

disponibilidade - de excessiva iniciativa na intcra~~o com o

homem. Mas pode-se dizer que essa conota~âo de papel ativo não

desqualifica ou substitui o papel masculino, atuando antes no

sentido de corroborar e fomentar o que constitui a tendincia_

nuclear daquele papel.

Vi-se portanto que o comportamento da mulata nãozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé

apresentado como um comportamento que subverta os papéis

sexuais tradicionais, capaz de ameaçar a caracterizaç~o nuclear

do comportamento masculino. Pelo contrário, ele parece reiterar

o papel masculino e suas tend&ncias comportamentais. O mesmo

poderia ser dito ~m rela~~o ao que ci considerado o papel
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f~?min:i.nozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnormal. Mas, de toda forma, o comportamento da mulata

revela-se suficientemente destoante do comportamento feminino

ou caracterizar um determinado tipo

feminino.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E n c emzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt \"a _.s e implícita nessa formulaçio a existincia

de um comportamento típico da mulata, por assim dizer natural,

característica ~ uma. tendência

comportamento afeito a uma sociabilidade caracterizada por um

extrovertimento excessivo, com uma tendência ao desabrimento e

à disponibilidade Reencontra-se aqui a mesma

avaliaçio que conduziu a coordenadora do curso a administrar

cuidadosamente a relaçio das alunas com jornalistas (cf. 1.1).

Esse comportamento, que sempre pecaria pelo excesso, abusa da

exibiçio e da insinuaçio diante do homem, serve como referente

para uma tirificaçio do que vem a ser a mulata. Pode-se dizer,

portanto, que h~ um comportamento típico que se espera de uma

mu l a t azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA<C?I\) e qu.e esse comportamento simultgneamente informa o

que seja uma mulata.

de que a mulata se comporte de

determinada maneira e" , 5 i mul t an e amen t e , a presença de uma

imagem de mulata que se constr6i a partir do comportamente

esperado, podem ser entendidas ~ luz do que Goffman em seu

e s t u d o s ob r e

(Goffman, 1988, PP.53-54). Al~m disso, essa informa~~o possui a
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característica dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA" ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe

t: rsn emizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAti da pe 1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA da

outras informações referentes ~qui10 que, segundo Goffman, no

i n d I v í duo ci con.siderado momentineo ou conjuntura1. Dessa

forma, pode-se considerar o comportamento caracterizado como

come or t amen t o típico da mulata como uma intormaçf:i.'Q social

relevante. Ela ci reflexiva e corporificada,

através de signos e, mais especificamente de signos que, por

{requente e regalar",

's'lmbolos '11 (Goffm;:\n,Fi88, p , 53).

apresenta~io típica ou o

comportamento da mulata nos shows aciona de forma frequente e

i:\ 1s un s s llflbo 10s que 1- e c e b i d C)S

habitualmente, ~ que remetem, como foi visto, a um p<;(pel

feminino provocador, isto é, que excede na exibiçio, na

vindo, dest a forma, efetivamente confirmar a

.in·torfll,~I;,~rO eac i s l a respe í t o da mulata. Com efeito, uma mulat~

se transforma em uma mulata profissional somente se e quando

ela for capaz de transmitir e acionar na relaçio com o p~blico

qUe' I é r ec onh e c í da pelo p~blico como mulata, como

verdadeira mulata. Quando uma mulata nio é capaz de manipular
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iden ti ds dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsocial real,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe ficazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí nvzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí ab í ILz ada a passagem de

mulata a mulata pr6fissional.

pois, no palco que a mulata realizaria sua

natureza, j~ que é tido como parte dessa natureza a tend&ncia

ao extrovertiment9, disponibilidade, exibi~~o. A a t uac ão no

nesse caso, menos representa~~o que apresenta~~o,

expressão espontinea e natural da mulata. A o c o n t r ~}"i o , no

espa~o fora do palco, segundo o professor de EPV, a natureza da

mulata e os símbolos que a informam não deveriam se exprimir

"1 ivr emen t e .

veiculada fora do palco tivesse por objetivo a quebra do

"r etr s i:o stIob s l coer ent:e " (GofflTlan, 1988, p. 53) construido a

partir das expectativas do p~blico e representado no palco. Os

ensinamentos de EPV

gera.l pa r s [:'4 hors. S' por di a" (p r o fe~5S01" de EPV)"" pod em s er

pensados como uma aprendizagem estreita e diretamente vinculada

d a qu í 10 ql,H? Oo·f Pman

"s imoo t os de f'n:.'~:itlgio" _. is t o é, símbolos ligados a uma

de ou rr a ouuie i r « ou, c,:.~so o fOS'5l:~, n!.fo oode r i n '5,::1- IO!Jo nc ei t s '

(i cI em, i b i d ~~ITI, p. ~'j3) .

Nes<.;;esen t í do , os eimtro I o« de f're~:;tigio se con t rap õem
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indivíduo. Dentl-o dessa lógica, comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt ranemzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí ssão dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~Jl,"bolas dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

prestigia podem ser considerados os ensinamentos a respeito das

p o ~5t u r a s ~::m ~.H~r a 1 ( 2 ~5) ,

cumer iment oe ", "a sociabilidade em r eun i ões sociais", "a arte

Embora bastante diversificados, todos esses

elementos apresentam em comum a característica de fazer parte

de um corpo de informa~6es e normas estranhas ao ambiente de

socializa~ão primária, isto é, regras e maneiras supostas até

ent~o estranhas ou desconhecidas das alunas, e de cuja

adequada a um novo meio social. Cada um desses elementos

Pun c ion a e f(·::tiv amen te CO!TlO U!Tl ~7jlfllbo I a de e r e-st 19.ia na medida em

que são pensados como comprometidos com a veiculação de signos

que não se encontram identificados ~ própria posi~ão de classe,

mas a uma posi~ão de classe desejável.

<:\dqui\-ido~;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASãt1 t amb é m , simu1tâneamente,

i ~5to
,

f.~ , signos que tendem

1.E1nJ;:ar

19B8,

p . ~:j4) .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1:[: i n t (!..~\,'f:~~;Se"\nt e I portanto, observar que;;\ mulata ao

9(,~



natural ~ considerada comparativamente mais adequada ao palco

do que aos espa~os fora dele. IslozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi, nio i no palco, mas fora

dele, em suma, na vida, que a mulata deve incorporar outros

szyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí mbo los _. dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPI"l':"'stlgio e dee i den ci Fics dor ee= que vezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí culem uma

ou t r ,,\ i fi -f'DrllYcll;:f;{O 'F.iOC i s I .

Coerente com a visio expressa em nossas conversas e

entrevistas, o professor de EPV insistiu, durante suas aulas,

na importincia da separa,io entre palco e vida, enfatizando a

necessidade de posturas e comportamentos diferenciais nesses

d o í s universos. Essa distin~io foi vista por ele como uma

tarefa difícil e espinhosa, em sua opiniio, é

característico do exercício da ocupa,io ulTla rela~io bastante

ambígua com o p~blico também fora do palco.

Mas a maior dificuldade que o professor afirma ter

encontrado para incutir nas alunas essa distin~io foi a

Tal convicçio desalentou o

quanto à~s e xp e c t a t í va s de seus

ensinamentos pelas alunas.

o professor de EPV vi-se como aquele profissional que

deve trabalhar o grande dilema da ocupaçio: o fato de haver

IH.:."~">~,(·~me i a ocup ac i onal uma indi <.:; t :i.ncia ou "COI7 fa~;ito" entre

espaços e comportamentos que, P o lO P r i n c íp i C) ,

diferenciados - no palco e fora dele. ~ como se nessa ocupa~io

c\ "p o-st ur e de p.::llco" t í vesse uma t endênc í a a se desloca r e

contaminar outros o que constituiria uma fonte

Ao IYIE.'<.:;mo t e mp o , a S m1::"17 i 1121 ~'5



partilhariam de um mesmo gosto ou afihidade que as levariam azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm",lzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi ar i "'..da::i 1/7(.(]be r ee , qaer d.izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~'?;.l::'I", a mu I he r de modo
gera], ou melhor, a~:; s l un s s a~"5~"5.irfl tipo do Sl'.:'n,:.u::, e l ae

copiam ma it:o tipo ..."t~;; v ede t ee , Por exemplo, como eu

di ao , n,:~'o ~:;e u s« bracelete por cima lho:' lava, ma~:;t ado
bem, no paI ca é r ouos palco, "'/ roupa ShON. EntHo ...~
I/W 1her v;'~ -:~vede t l:: 110 os 1co (11':.' luva S com au 1sei rs l::'
e 1a se ves t: e a 55 i 111. A!:7ora, e 1a desconhece .·Ul!:":' ee s ...s
própr.ia. ve d et:e .iamni e v,~.i, C'(.( nXo dever i s , SI':.' ve-sbi r
a s sim . Ela .c'ass~~ a im i tJ:~r a a rt i st ...::J. t;' nf/o di st: i n aue

-rue s aui Lo i udo fé uma pO~?it(lra de palco na palco"
(professor de EPV).

Se os artistas em geral tenderiam a posturas afetadas

e de rejeiç~o do contato direto, que acentuam o distanciamento

com o plÍblico _. comportamento conhecido como e s tr e l i emo =, as

mu l a t a s , assumiriam posturas e xc e s s í vamen t e

favorecedoras da aproxima~~o inclusive intima com o

p~blico. Nesta vis~o, enquanto o artista em geral

para fora do palco a situa~~o de isolamento e distincia que

caracter~za uma representaç~o/apresentaç~o artística, a mulata

transferiria para fora do palco o exercício de seduç~o e

sugest~o de proximidade que constitui a prdpria essªncia de sua
_.

performance. Para o professor, os dois cometem o mesmo erro -

confundir palco e vida; mas com consequências absolutamente

p~blico, a exagerada aproxima~5o gerando confus5es entre a

disponibilidade sexual Lns ínu ada no a e·Fett va

disponibilidade sexual fora dele.

"0 er ti et:« cem .'((li:' SI':.' con ec i en tiss r qUt:;' {ora do palco

ele fi uma Pf='ssoa como oat r s qualquer". O r emé d i o Pt:l.n~ <3.5 du a s
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c onzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt r á r i a'szyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAde uma inadequada

administra~~o das duas esferas - palco e vida é um s ó • Não

p o r ém , de insistir sobre a maior

gravidade da confusão palco-vida para a mulata, pois afinal de

contas, neste caso, uma outra confusão se superpae: a da

profissão mulata com a prostitui~ão.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"No caso das mulatas do DO o que elas vendem fi o
~:ihaw. E'nt!.úJ eu s c r ed i ta quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt ode-s , eu pref.i 1"0 p!'.:.'(lsar
s s ei m, ~::;!::' pretl;:;'ndem a uma f'ornra/i:ii'o de pt:l./co. /1g0ra o
p r ob I ema é 'lHe e5~;as moc s-s t od s s , ..:.~nr sn de mei or i s ,
como I;::'U ·,"alei, é de ama origem muito b aat il de , ~.
e I s s ... ( ... ,I Eu ac r edi t;o atf:': que e I s s cb e a sun bem
in t en c ion s d s s porque e Ias buscam ama arte, um
t s l en t o , en rim, uma c s r r«..zi r s , mas em vir ê u de do-s
bs itcoe es l sirio s el s e s.{"to h.:'v<ildas ":1 prosti{ai/i:.2{o par ...~

eabr evi ver em .. " Ent/io ri csn: falando 'iae mu l st:» é
prof'.i-ss·<.~'o, n!lo fiei em que: profi-ssflo elas r ader iam se:',.
enc si ics des " (profes~;;ol-de EPV).

~ a pr6pria profissão mulata que começa a se diluir

em out r as "niio ee i em que profissl:to elas poderiam ser

e n c a .i :·fada ~3", e x c 1a !TIa a c e I" t a a 1tu,"a. Po 1- es s a i n d i s t inc ã o , a

mulata profissional passa a ser situada de maneira bastante

ambígua no universo das profiss5es. A1im de confundir a

comercializaç:ão da pessoa e da personagem, haveria uma press~o

bastante difusa, e xt e r io r , no sentido de reiterar essa

confusão. Pressão, por um lado, do próprio ambiente, da noite,

que opera uma ligação com a prostitui~ão.

"já COnTO am« ,o ro fi SS-ÉtD, é uma profissfto mui t o ligada
COI" ~.~ P r os r i t ui ç~{o, ~;~N/'IP1"1':.' foi, essa ~'i mocs« que
t r sb s l hetn em s t r io+t es ee 1 em casas noturnas, com
:::;hfJN~3. ( .. ",I E::'i~:ie d o p r ob Leme da vedei: e , d<.~ mulher
q(.u'.' t r eb e I b « .;:~no i t:e. 11~1s o que eu 21Cho é qu e e s se
al"Upo de mu t sr n e , dent ro do con t e.ct;o g!';;raI da noite,
das' vedet:« ....-s , tudo empurra" (p\-ofesl!;ol"'de EPV).
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funcional Pl"ofissão com

prostitui~âo estaria

complementares, ganhar (sal~rio) e faturar (michi). () ganho,·

auferido na profiss~o mulata, seria complementado pelo que aszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

muIher e s faturam, na prostitui~~o. Do ponto de vista do

empresário, sempre segundo o mesmo informante, have r i a uma

lógica estritamente econ6mica a presidir tal rela~ãQ:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"EIJ;:''S pegzouTT mocs ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt e l enr o-s s s , fa.?·t":'mum cur so r do ido e
fazefll um c an t r s t:o e l h e » pa.'lalil um es I dri o m ini mo , /"15

ve.:~·e~i um pouco m~'"iizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'S, fa:::'endo ma i 'S do que ,,;1"0i s shows,
lI1a:"5 n,:~'a P,:.l:?J·:"5<.~ de do i e es I siri o-s fIllnimo~;. /1l qUI'.:' eu

vo l to ao lance da prostitai!.;·:áo, pro::jtitaiç§{o tipo por
b ..si ico . f\J.:]I-I=t(.(~=.. s~:.. ",'..~.1l ..:X{lT (-'~J(((.."f' ..zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA:;J.".{ fJ~J~i~~"(11 azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI~::-!.""\~/"': "m..':J."!5

VOCt?'S -faturam", l:'.' n s s entr ev iets e (ê?6) algumas
me n .i a a 'S di s ::jl'.:' rsn: tia· :? g ,:.V? h a 1fT x lua '5 fa t u r a m s , au i t·o
msi e . ouer d iee r , 7('.:,1t·U/"-2UlT onde? ,Fo.:'a'S prdpr is e
en trevi s ts e e l ess, ,;.~lguli1a:; mu l s t s s v r o Fis s i on s i s ,
d is ee r sun qUê' ganham ,'(. 111.:,1'::7 fz.lturanr s . donde se concluizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
L 1f.i.!:t o 1}'I.:.~.i«o ~::;..:.~1..:.:{,I-.i a v'f~...!:;{ '5(!b~::"11t ende i;::'!5~:j ..~ s "coat i ":"5s'l;íe~in.

E'les na CaS-2l eag.i:WT um lixo l:"E' com is eo e l s s .isms i e
pod~':.·rJ-lo vi ver, norma I ment:e :"3/{o pe:"3:"5oa~5 humi I de s ,
moram di ':;7t ar! t:e , t '§m p r ob 1eme 'S de 1OCOll'/OJ.,-: ~ro pe I ~"l

Ifladru.'1ada, mui ts« 'o,'/{o l/rara r em va.ga.~?; onde mar am
vsir i s s ,'I7O",:·3.S ê' on de am« P~"l~iS3. a in du zi r ~'"{'S outras a
f'aturarem, e ,'.u' ,:(ue caem na ts r o-sri t u i ciio " (pro'PI:?ssor
d e EF'V).

Embora em v~rios momentos o professor faça men,~o ~

"o ris em b umi Lde " I faz questio de isolar esta origem da pr~tica

da pro5titui~ão. !:")egundo ele, profissão mulata,

induz; em cert o

'- sentido obriga - pelos baixos sal~rios - ~ prostitui~ão:

"S»: f'a~:·j·~:jl::"I/l pro:::jt.i tuta:'5 nata-s se Ii mi tari,:.w1 a ser
pro,::,{iUda'S, nHo iriam el..:;:rder tempo de en eei o , perder
n oi te s de palco podendo f'atur.r~r msi « as pro~"5t.itu ..iç!.fo.
Porém eu .:,"IChO LrUl~' é um« prof.i5~-;.Ho ,'lUe in das: até. l"1s

ve,:·~·e~:·iam« fl1(]lJ."a h um i l de d ets en vo l ve utn talento num
cur s o d es ees , va.i (.'.;.1I"a o p.:,11 co , porém (lHo c on s eeue

eob r e vi ve r f::OfIT o :3.,:.~I,:/rio pago e t em ali, de bandeja,
I.:,·-:ita'em v itr in e, 'E''Sl"Ho l::'m ot"ert<'L.. Erd!:i'o s c r edit o
'{ue :"5e,;r), um» i n duc .//0 'i(.(,:~s e ,~' p 1"0::; t .i t u i ç /").'0, é couro :"Sl'!
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de-s-sem todo e unI ê:'fI7PUrrão, tudo empurra ... E:."ntãozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt em
que t er (,(fIl<'~ lorflT,:.~~·Ho mui t:o s á li ds p,:.n"a que essa
l'orfIT,:.~Ii:...~'o Sapê'l"é'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa dificuldade f'inancei/"~~, a
sob revi véncie "zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(Pl"()fe~:>~50rdezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEPV).

Do ponto de vista das mulatas, a necessidade, de um

lado, e o clima moral que caracteriza a noite,

exp l Lc er í am a SlH;\ a des ão a es t a c ornb í nac ão g,~nhar/f'at(,(rar

16gica econ8mica que atravessaria as

relaç:5es entre as mulatas e o empresário, entre o ganhal" e o

I'atar",~r, es t ar ia na 01" igem de um inversio nas escalas de

r e mune r a r,;: ã o n O interior da própria carreira: mesmo as maiores

estrelas tenderiam a ganhar pouco, porque o destaque que lhes ~

-., conferido pelo sho~ tenderia a elevar seu preço de mercado

enquanto prostituta, permitindo-Ihes faturar mais (27).

'-......

"ácbo a t ~:.:. que a ~1 p r imei r s s tisi I a r i na s devem !'!anha r
ir r i eoriemen t:e , mas ti/117 Ch21nCê? dê? laturar I17tu't-O me i e
por fora, por que t eri 3.1Il Il7ai s con di !;,:~'o de ee expor e
de $'':' valori.?:ar mais Junto aos c I ien t e e 1:.,'117tl,;;'r1170S dê?

pro::i·t-.it(li~:·.Ho. E'la é a ari mei r a b n i l s r i a s , ela então
cobra a ;-;U.El noite «, a outra, Já a de terceiro
plano, aparece ld atrd:1, l'!:'ní",~'f.) J:,l óel,'€ t er ama ou ir e
COf.'.=I~:·.Éi'o. Jd h:::Í. ulI7a cot'::lli:i(O, en t iio elas de+em cheg.,,=1.r
f:alve,z a primeiro plana, tudo bem, pela .'.-;rai::if'ic."'li:ãa
de ta l en t:o , de e r tie t:s , 117::1$ t.all7bér.r parL7ae .a saa
c ot:s ••.·/{o For s , na prasti((.d ••.·/{o, deve eer maior"
(professor de EPV).

que a prostituição nio aparece como

simples extens~o possível da profissio de mulata, A~5 duas

o p)"('.)f~~·~:;sord e EPV, se art í cu lsm e

interpenetram, de tal modo que a posi~io de solista, momento

privilegiado de qualquer carreira artística. corresponderia a

uma remuneraçio contraditoriamente baixa. Por esta leitura, a

separaçio entre palco e fora do palco, colocada pelo professor
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como norma e objetivo m~ximo de seus ensinamentos,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i.mp o s szyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAíb t 1 í t ad a p(~~a unidade, não apenas

comportamental, mas sobretudo econ8mica, da vida no palco

(profissão de mulata) e da vida fora do palco (prostitui~ão),zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"EnzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt !.{o, ser
d sn cs r in e do

.:~
c'.•..• , ,

p r i mei r a b ·i~i I ,:.~r i 11,~, a p r .i mei r ,1

do ao, e n or ms l men te e I es pagam em
dólar, pag,9,fIT a e l e s I) 1=l(,U;' e l s s 'iaerefIT. Áfln,:;I.l, e e se s
fJringos todo-s t êm a vs ids de de l e e , en t iio , n.:.l csb ec a
de I l~'):;, dos h OIIU;"/1 S que u-sem ,:.~);; p r o '5 f.' i f.' u ta '5 , I'" I e s t lhl'l
uma va i d s de pessl':hlI, e 16's se g n:~t i fi c 21m firai s, eor
exemo I o, dormin do com ,~ p rime i r s bniLs r i nn do q'ue C0l11

a te rc eir e ou qu s r is , perante o seu grupo s oc is I ,
perante o seu 9Tupa de ,:uff.igo~:; I:'[ue VI?fl1, Ent/io, ,'1

prime ir s b s i l sri n s '" c:'U Já ouv i hi s i oris s , Por isso
e I s s se -su.iei tsm a e s-s e-: «n l siri o s b si scoe , mni « pela):;
oo or tun ids de s ourr s s L1ue vâ'o ter, Por etcetno l o , i~ara
..~~s f~~'~:jt...:.~~3 {-'ri vad« ~:;} devem ~1~~}" t:'"!5~::'f}I hi (.l..~~"5 ••~ dedo I

porque ta do }.é P-ElgO, Na verdade, elas querem ter o
1-~::'~"5(:'1 ~::' i t: o d ..:.~ S o .C·.i Ji;' {l.:.~ti t::"' ~:- tJ mo \,/t::' fit:;' t~~..~:iI ~~' h ..::.{Ir!~::.•~"j'111o u ("

sigilo «uen to a ie eo , Talvez elas ee t e ism c on ven c ids e
de que tudo e um t r sb e lh o só, e um pacote" (pl"of'esS01"
de EF'V) ,

o fato ~ que as especif'icidades dessa ocupa~io

parecem ser o resultado inevit~vel de um círculo vicioso:

fatores iniernos às mulatas indistinç~G entre palco 2 fora,

ou entre pessoa e personagem se combinariam a fatores

externos - pressao econ8mic8, do amb í en t e da

noite, ganância do empresário, o resultado seria uma ocupaçio

define exatamente por concentrar el emcn t os que

ar ar ecem, EPV, como c on t rad i t ó r i os

inconciliáveis, mas nos quais nio deixa de identificar uma

combinaç~o própria e funcional entre palco e vida, ent r e

prostituição e profissão,

~ nesse contexto que este professor do SENAC se

p er s unt a : "I:::~:i'i· ,({o

98



99



1.4.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIndividualidade ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcoopera~ão.

No contexto geral do Curso de Forma~~o Profissional

d~:~Mulatas, a disciplina Auto-maquiagem esteve identificadazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAà

certos conhecimentos ticnicos necessários ~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

bOI1.itO"5,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAc ar r iai r ,.,,,-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
\.,;:1

(professora de Auto-maquiagem).

Classificada unanimemente pelas pessoas envolvidas

no curso na categoria de disciplina complementar ou acessciria,

n~o se constituindo em matiria eliminat6ria ou em pr~-requisito

para a obten~io do diploma, a auto-maquiagem ou auto-produçio

visual ocupou um lugar claramente secundário.

Encarada como uma t~cnica cuja aquisiç~o independe de

qualquer talento especial ou particular, a maquiagem pode ser

aplicada por outras pessoas, ou mesmo improvisada sem grandes

riscos no momento em que for necessária. T~cnica, pois,

tzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé c n í.c a que Po rma ideal J isto plenamente

deveria ser executada por um especialista enio

pelo pr6prio artista (28).

Responsável por ensinar algumas t~cnicas elemen~ares

cima, já se considerava bastante familiarizado com a maquiagem,

essa professora s~ percebe diante de pessoas que se lhe
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apn::sentam, inicialmente, como carentes de uma vis~o clara dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ctu ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAézyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"ee r protis::íion.;.11".

"Bom', a princ,z'pio Fo i
ama seri e de p r ob I etusus ,

d iFic il , nd , no-: en rr en t smoe
talvez at~:} pel,:.~ dee in rormeciiozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

'iu~~'~~..1..:.~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1,/ ~::' i5 ~"3~:~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIa i .•:.~ i d ~:f.i ~.~ !;} ~::.••' ....:.~ I d o ~:.(i I" 'E (J , n~': J' ••:.~

nron{'::lgf:Nrf que é, tentando i'a."'!.·er rsr o rie-s ion sie: meemo .
Ela~"!i t s Lve s: ~"'~:;t.lve~:;·~:;efF! naquela il u s iio mesmo que
mut s t s é v ie.ier , sair. dançar. sambar só. Elas ainda
f/,@'O e~:;tava/IT a~:;·::·j".ZfITn s vi ds art.t5tica m{~'SfITO, i e t o é.
e sb er COIIYO se monta um e-sptddculo. ~1té elas se
c on eci en ci ee r em di s ao e come cs r em a t r sb n Lhs r com
garra, como "I"Ot'i::í"ffiionais. demor-ou um pouco"
(professora de Auto-maquiagem).

Dessa maneira, para a professora de Auto-maquiagem, o

primeiro grande obst~cul0 ~ forma~~o de mulatas profissionais

das alunas a

respeito da ocupa~io. De certa maneira, é como se as candidatas

vislumbrassem a Pl"of:i.ss~lo de mulata em dois

determinados: como uma ocupaçio na qual realizariam de maneira

remunerada exatamentE o qUE elas j~ sabEm E fazem - dan~ar,

sambar; como uma ocupaçio que abriria automaticamente o acesso

~, mob í Lí d ad e soc i a I , :::\v (:.'n t 1.1 r a s e outros universos sociais:

Tanto num sentido como noutro, a ocupaçio se

apresentaria ~s candidatas como uma proje~io idealizada,

puramente subjetiva, e nunca propriamente como um projeto

racional, consciente e calculado, em suma como aquilo
,

que e

o "o roi et:o profissÍI ..-Jflal", tal como i formulado por

essa professora, deve necess~riamente ser produto de uma

escolha consciente, r ac íon a 1. Esse "projeto" , em sua forma

um conhecimento real do que consiste a
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oczyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAUP <1(;:~~() (..,.- ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs í mu 1t âIH?<:\mente, um c á l cu l o a~Jen c i amen t o

individual em relaçio ao meio profissional e ~ carreira. Para a

P l" o fE'SSO\- a, a

um primeiro e importante obstáculo para que a inser~io na

do srupo de alunas conduziu a

Auto-maquiagem a comp rome t er suas aulas

substantivamente com um objetivo bastante amplo, que enunciazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

uma prol.iss.f:i'o".

Assim, ao apontar os erros e equivocos que uma

produçio amadora pode provocar em um visual, com consequentes

prejuízos para o sucesso de uma apresenta(;:io, essa professora

se preocupa principalmente em separar uma atitude espontinea -

a pintura nio estudada que as alunas apresentam no rosto - de

uma atitude propriamente profissional uma lTIaquiagemzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"rutici one t ", isto É:, como parte do exercício da Pl~ofissãQ. Em

outros termos, ao mesmo tempo em qUE transmite a técnica da

maquiagem, a professora demarca. atitudes: aquela na qual a

maquiagem, como parte da produ~io de um show, é utilizada com

finalidades profissionais; e aquela e~ que a maquiagem é

exercício de um gosto ou desejo estritamente individual.

Reencontramos aqui, e independentemente dos conte~dos

estritamente técnicos associados a esta disciplina, uma qUEstão

que parece atravessar o conjunto do curso, que parece preSEnte

em praticamente todas as rela~5es estabelecidas entre as
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candidatas a .mulata e os agentes: a a'irmaçio do cariter

profissional da rrofissio de mulata. Fazer de cada aluna uma

verdadeira profissional ~ algo que a professora de Auto-

maquiagem pretende conseguir mostrando as diferenças entre a

maqu1agem amadora - por assim dizer, gratuita e sem objetivos

claramente definidos e a maquiagem profissional, cujo

objetivo ~ clarozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe explicitado - a produçio de um show. De um

lado, uma atitude esp~ntanea e individualizada;

atitude profissional, racionalizada e produtiva.

A passagem de uma atitude a outra ~ vista como

constituindo o ~nico e verdadeiro caminho para ingressar nazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAab andono das entio,

como c on d í c ã o da profissionalizaçio

demonstração de que ela se está concretizando.

Mas a profissionalizaçio nio se completa com esta

Te r nazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt i t ade f.' r o fi e sions 1" ,

p r a f'.i '5 ~-:;ion a 1 j S IITO " e x i 9 e o estabelecimento de relações de

cooperaçio com as colegas. A maquiagem, sobretudo em razio do.

o c ama r í m propicia momento e

meio estrat~gicos, de atualizaçio da tensio

p e r sp ec t í va s . Uma, individual íz an t e e

aquela que as alunas tendem a adotar

rapidamente, estimuladas pelo pr6prio modelo de estrela que

b u s c am r e a I í z ar: a outra ~ a perspcctiva do grupo, que ser í a

característica da dinimica coletiva do show.



AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfavorece individual Ü~c\Ç~{o

configurar-se enquanto conhecimento que deve ser aplicado

individualmente, isto ~, ada~tado a cada fei~~o, a cada detalhe

sendo resultado de um estudo também individualizado.

o efeito a ser produzidozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé o de valorizar, em c:~\d~\ caso,

L.onge de

reproduzir uma mjscara uniformizadora, o que se espera dessa

maquiagem ~ a afir~a~~o de uma singularidade. Al~m disso, ~

a uma

singularizada, na qual o que se destaca é o indivíduo com suas

particularidades.

Esta individualiza,~o que acompanha e ~ exigida pela

prdrria produ,~o (visual) necessjria a uma mulata profissional

pode, se n~o for contida em determinados limites, representar

um risco para a nio menos necess~ria cooperaçio exigida pela

produ,io (coletiva) do show.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

o showzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

e um trabalho feito em equipe: a
d sri c s , ;;1. c or eas r s Fi s , el a t"",(IY que Paze!" o s P2SS0'5

~~.e r tO .i 17h ()s ,,:.~o me :''5/1'10 te /Ilp a , d ,;:1tu: ,:;:r ,1.:";;' n t r a doe (J fI7(.~-::I :'5 '3 o
da miis ice , ninguém pode errar, parque s'f:.'n!:i'o voct? tira
D e aui Lib r i o do e:::;pe{,°a'cu!o, 1,,' isso COf11e~a nae
bs-s t i dar e e também, e l s e t ém ':U.f''::'ter um tempo pra
{iear prontas, tem L7ue am« ten t sr 2/judar a outra"
(professora de Auto-maquiagem).

Assim, a maquiagem, por desenrolar-se num tempo e num

espa,o - os bastidores, o c amar í m em que se prepara a

apresentaçio do show, pode e deve ser meio de coesionar o

grupo, incutir-lhe o sentimento di cooperaçio sem o qual a

produ~âo indi0idual1zada pode ser completamente comprometida -
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s e c\zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAp r odu c:~\ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAc o l e t i v a Pr ac ass a , não' há SUCE.'SSO individual

o mod e l o oposto constantemente acionado para a

passagem de uma atitude espontânea a uma atitude profissional

(29) . De maneira geral,

considera-se que as alu~as estejam naturalmente familiarizadas

e quase que condicionadas a se comportarem como concorrentes em

um desses certames. Dessa forma, grande parte das atitudes

identificadas ~ falta de profissionalismo foram consideradas

uma decorrincia natural da adoção do modilo concurso de miss,

isto é, foram associadas ao fato de as alunas confundire~ o

exercício da profissio com a participaçio nessas competi,aes

(30). O fato é que o formato e perspectiva representado por

esses concursos apresentaram-se como o exemplo máximo de uma

~;itua••:ão na qual o padrão de relacionamento entre colegas

ameaça a realizaçio de um projeto coletivo. O que chama a

professora e que as alunas,

c o l oc ad a s pei"ceb ida como c o n c o r '" e n c i a I ,

lernon s i ! . . ,.,cemonstrassem ClspOSlçao para c:otnp an h e i r i ~;I\IC) e ê\HIi z a d e .

Mas tal disposição ~ insuficiente para se chegar a um

possibilita o rendimento.

"/·)nt'I!:'~'jzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcomecs r , ~:;:abe... li~::.'pois nHo, ·~":'U een t i que

já havia uma smi es de , WI7 come srib e i r i emo ent: ree I a'5,

só precisava «ue voc€~ en s in s eee esse comp srtb ei ri emo ,
\/OCt? mo s t r s r uma msn e i r a d i Fe r eat:e como e l e s podem
organizar e e s e como srth ei r i emo prá ter rendimento.
f:."la~:; ia' tii nb nu: -'.~ boa von i nde de afim colaborar com a
out:rs , uma autc iLi e r <:1 ou cr s , VC) c t!::; 5d pr eci ea



dzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi r ec ion s r , maet r sr , por ~Nú'.;'111pl0,como eu fiz: ns su l e
de hoje, n/:/o ar ecies levantar para pegar o materi","d
com ,:~ out: r s , uma pas:"3a, s en c s ds e , uma P,:.l:"5:::;a,." Ent/{a
vocé~ ganha temo o , vocé~ rlito cria tumu l to , voct:~ nt1a
pzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf=' r de mal."f:'I" "l n l , En t: ,~'ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl:.l am« p a r t e lIY ,:.l .i :~" de
(Jrgan..i."!."<!I~<fo,VOCl!:~ ensinar elas ..:~ organizarem essa
amizade, ~'sS"a coov er sc So "zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(profe~;;~50l-a de Auto"'·
maquialJ("~m)"

o camarim revela-se um lugar estratigico na cria~io -

sentimento de grupo" Enquanto o palco i lugar privilegiado;

CO!YI() foi visto anteriormente, da rela~io/interaçio com o

p~blico, o camarim se destaca particularmente como local da

rela~io entre colegas" Protegido dos olhares e ouvidos do

p~blico que, ao fim e ao cabo, i quem valida e legitima atravis

de sua reaçio os pressupostos e fundamentos do show de mulatas

enquanto um empreendimento comercial, o camarim reafiima-se

como contexto/espaço de uma relaçio entre pares, apropriado ao

estabelecimento de laços de cumplicidade e solidariedade entre

c:C) '1 e s a s .

Se ~ professora destaca a efic~cia produtiva dos

laços de coopera~Ko que a solidariedade de camarim ~ capaz de

produzir, certamente existem outras raz5es a aliment~-los"

Certamente, o sentimento de grupo se constr6i também, e talvez

principalmente, na possibilidade concreta de se poder falar e

livremente a respeito do rdblico e talTlb~1TI do

empres~rio - num contexto diferente daquele de palco" Nio ~ de

que as conversas de bastidores versem sobre

os espectadores de uma maneira jocosa, maliciosa, o que seria

imrensável em um tête-a- tête" Como observa Goffman (1985) a

101.>



respeito de relaç5es Especificamente no contexto do cóm~rcio

de prestaçio de servi~os, ocorre geralmente nos bastidores uma

recepzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt ividade , a fabzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí 1i d ad e ou s o l i c í t ud e

manifestadas durante a representaç~o.

Da mesma maneira, o p~blico aparece como alvo sobre o

qual se debru~a o coletivo e sobre o qual sio cimentados la,05

d e c urnp Li c id ad e planos para tapeá-Io,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"sce l msi+l o " (Goffman, 1985, p . 159) .

elemento importante na manutençio da solidariedade da equipe

Por outro lado, como sugere Goffman,

seI" pensada também como um mecanismo

compensat6rio da

Para a p o r ém , a

conversa n~o estritamente vinculada ~ produçio,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"f'::lla~-:ii'o no camarim", é s:i.nônimode p erda de t emp o , d íap ersão e

t
M

desconcen raçao que impediriam um bom rendimento. As relaç5e~

entre colegas no camarim se apresentam, entio, em uma dimensio

exclusivamente preparat6ria do bom rendimento no palco. Aparece

1'1E~~;SC c on t ext o a idéia de um continuum entre as relaç5es

entre colegas no camarim e no palco:

coleguismo devem se inicial" nos bastidores para que seja

possível a sua atualizaçio também na coreografia, no palco.
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(':\pzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBArescn t <:-\ •••• se í sua l men t e como

fundamental ~ reali2a~~o de uma passagEm: serve como lugar de

intermedia~~o - necessáriozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAà experimenta~iQ da

distin~~Q Entre palco e vida. Espa~o da transmuta,~o cotidiana

da mulata em mulata profissional, lugar que separa um antes e

um depois,

maquiagem - e a concentr~~~o para o show. ~ tambtm onde,

finalizada a apresentaç~o, a profissional deve se desfazer da

~ o locus onde, a cada apresentaç~o, est~

sediada a distin~~o entre atriz e personagem, lugar da passagem

e, consequentemente, lugar qUE SErVE para marcar e lembrar a

existência dessa passagem.

da mesma maneira, a

professora de Auto-Maquiagem dialoga sobre a temática levantada

exaustivamente pelo EF'V, qual a da

palco e vida. Assim como para aquele

·professor, sua preocupa~io centralzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt a de distinguir o que nas

....de palco - dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"nmqu.i.E!genr do di a= ...s=d ie " - da vida. A pl-imeil-a·

{ realizada profissionalmente no camarim e se vincula ~

representaç~o de um papel; a segunda pode, ao contrário, ser

realizada em funçio do gosto individual - desde que esse gosto

"A ts r in cioi o 1'Di diFic i I , nras deooi s que elas pegar ..."Wl

a~':ico i ss e e l emenés r es , en ten der sm o e~:jpll"ito da minha
<.H.tla ... f:'u si ch o que agora é uma L((.lf;:~;;t"!/o de pr.EÍl'ica, -i:~
partl';;' t edric:n eu ,..,a.~;;~·i·ei i n t e i rn . l~gora a p<.~rte
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"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

pr,::iticazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIIU,;':7i1l10, o suse r Pe i c oaman t:o , v,~i deo ender do qUê'

el s e v,~'o f',:;l."'!.·t:.'r em cas~~ no dia-a-dia 1:.:'. do '-rue el s e V/il'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
fa.:~· t?r no trabalho, na vida profissional, IS::iO al
dets en d e d el a-s " (profc<.:;'.:;o\-a de Auto-'rn,,\qui,,\gem),
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1.5. "Um negóciozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcom o outl-o qual quel-· · .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Para o propriet~rio da casa de espet~culos 00. a

promo~~o do Curso de Forma~io Profissional de Mulatas é

perocebid<:'\COITIOparte conszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt í t uzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt í va de seuzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"negócio". Investir na

noite, em shows, apresenta-se antes de mais nada como um

investimento cOlTlpensador:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"WIT bom negócio, um negócio como

outro q(l':o~lfiaer". t--h::~:;ses~::ntido. o Iha para a

forma~~o de mulatas a partir de uma visio de conjunto que rE~ne

as diferentes dimens5es constitutivas ele seu negócio: como

empregador de artistas e técnicos envolvidos nos shows e

contratados por ele; como partner de outros empres~rios da

noite que se encontram. reunidos em um mercado.

Trata-se de um olhar bastante diferente daquele dos outros

:::\9 en t es que, como vimos,

espec:ializa~~o e tenclem a superestimar sua contribui~~o

especifica na forma~~o da mulata profissional. O empres~rio, ao

contririo, é o 0nico que detém uma visio do conjunto - negócio

- que permite relativizar peso e import~ncia de cada um dos

aspectos tratados pelos outros agentes.

Em segundo lugar, sua irea de atividade empresarial,

por se encontrar ligada ao turismo e, mais especificamente, ao

(~lYfpj- (~~:;aj" i<O:\ln(o~nt: o de "eh f)tv~:,' fo 1c I ári cO:"5 b 1",1 ei I ei r o-s " • é pen -sada
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como um campo particular de atuaç~o e investimento na noite

(31). Dentro do universo do show-bizz, a promoç~o desses shows

teria, sEgundo o Sr.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAE. A. , UITIzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"sentido cuzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl tur e l " bastante

acentuado, pois tal tipo de show seria herdeiro diretozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAda

"'dnÚ:21 coisa realmente Fo l c l ár i c s ", "surt en c i c smen t:e b r s e i I e i r s "

existente nos espeticulos dos anos 60.

"Gu sn do I1taúlfo /}Jw::'s lançou "Ataulfo Álve5 e suas

Pastoras" e cota .i~5:·"50 f.:.v'!ü~ uu: ausdr o taa s i c s l , foi aizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

rIa minha op i n iiio q(te se deu o er ..ande, imenso, o

Lsn c s mené o d,~ maL::,. ta na noite, o sho« de mu l ...::,.ta, a
incursão no folclore e o afro direto, a origem
di r e i: a, eu nch o ':rue ..x.r' CfJfIle~:·~·:}(.("-~:;>,':.','~ P rep".~,'-,'.,ç/-/o pa r e o
que se fez depois,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAji com tantas outras pessoas, o S.
Ficou Fnmo eo , Irf..x)3 ant!'1'5 (} Pe d ro I~ I ei XO, l"l na ti-i"J.1f..:'ria
/:.Ua-::;k2I, j.:;Í I en c ev» o ShON de mulatas, de li s'alram
atu I ,'.'ta)?; FaIITO)3a)3 como a p r á» ri a /:1de1e F"lt i fila, e t ambétu
eS·='·.:.:1 menina que J:."'f!.;{.Eí ai na tel ev is ...~'o, L1(le ·foi do 00,
ei; q(leC.r o nome ...

"õ grande i nic i s dar desse tipo de ShON 1"oi p~"lr.:.~ mim
r es Lment:e o f~taulPo Al ve-s , que era uma CO.lsa
como l ec s ment:e diFe r en t e do que se {21.?: h o.i e, mas {Di Q

i n eo i rs dor, para mim ro i ele qae i n z ai r ou os 5hcJ+.I~:;
Fo l c l cir ico s u esn do+s e a mu l eu:«, I snc sn do=ee a mulata"
(~2mpres á 1-i o ).

desse momento fundador teriam sido operados

os nexos entre mulata, show folclórico brasileiro e nOltE, numa

br s-s i lei r':':l 5 "', ela "cu l b ur si br s e iI e i r ...=I. suréo t i c:e " e, ap e s ar de

"Eu 21Cho qUê' i::7S0 b o.ie, ao p s r ec e r de muita gente,

quer 'iue 'f;l"'",:.~ uma d e sv s Iori eec ãa, eu s ch o 'iue duma
v s l o r ixe •.•~·Jro da raça, porque nós ve atos: b a il s r in oss e
b ni l s ri as s: ':rue nunc:n antes haviam cur-sada uma e s c o l n
p rimdrie , riem ee cundsir i a, hoje d s nc an do , 'fazendo {lIU

balé, "":.~::2·el1d(J .is s:e , C 0111 tamanha de-serivo Lt ur n que vale
a pel'l2! todo o esror co , o tr ab e l h o deeen+o l v ido em
cima do-s grupo:?i d,:.~ralj:'a n esn:«" (*~I1fP1-*~~d.l-l.O).



A iniciativa de um curso de forma~~o apresenta-se

como uma continuidade do empreendimento inovador dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

tCJlcldric:a~"!i"~ bs s e dn mulata" iniciadozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAem 1.964 C3i?). Pensada

como um dos aspectos do exercício empresarial, a formaçio de

mulatas profissionais revela-se importante particularmente em

dois nzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí ve í s .

Em um primeiro nível, o curso de formaçio estaria

particularmente relacionado ~ percep~io de uma contradiçio

entre, por um lado, o lugar ocupado pela mulata no mercado,

inquestion1vel e, por outro lado, a aus&ncia de

reconhecimento oficializado da ocupaçio ..

"Ná«zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt.i nh<'~(17fJ~31

escolinha do
descobrimoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAque

quer dizer, a

eemp r e t.iI,/'-'::'I110~"!izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAuma e s c a I n , umn
00 . i'f ..~ s há t rc~s anos pa e-ssdoe

n/io e xi sr is a prafiss!la de mu l et:e ,
malata naa t i nb s prafiss~~o. Ent~i'o

ma I ata para fazer carnava I na avenida,
p e I a manda re» r e sen t anda a Br:asi I ,

desfi I sn do , dançando, challla'-~'!i~"::'mulata
de te l ev i eão , de eb ow«, de todas os

mas a mu1a t s n ..~Jf) era, nfla tinha uma
p r o f i S~"5~~Jomal a ta, e eu ach::.~va i "S~"50um

C"hallr'::i-'S"'2 um«
pan~ viajar
f ..«een do samba,
{'ara participar

t 1POS de show,
protissao, erazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
f."J ou ~:-f] rzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt,:'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA<.,"(} I t .;~n t...~:' . 11~:J.~"5 _!::"t 1~'! 11/;(0 ~:? P!- (J ~/.':l~?i'5 ion a 1 "5~J r-' -S" I ~

cor, el si tem I:{ue ser pJ:::].=t prdpri<31 p<3lrt"e s r tie t i c:e e
[narra dti.~"'i ve,,!'~:'~"'iem qUt':" am« da s I7O~"5~;a s ma 1<:1 t ,::I.~"5, a fila i e
imoor't en t:e mu I s t e do Brs e il , que t:'U acho continua
~;enac), i'iH., que {r ..:.~balha c on ae-:o , f· l,~ nos s» Ilnd,9.~~..~ do
po :..ster , el si foi c on voc s ds e nds p e rmiri moe,
~:U.l.torizafll0~:i a i dn deI e para rets r eeen t s r o Br s s i l num
l:'J..irI9r"!!;1"::iSO 12'11"1 1'lat./~1 York I on d e o Br s s i 1 feria um s t en d
l,,' ne-s-se :"5 t and e I a se r i a um« da s r ecet:c ionis t s-s , !:' ..~a
1 ê'1,'ar o SI;:::U p<:~s~~iaportê' par<il o Cor: -su I ndo Ãmer i ,::"·=1 11O,

Foi=Lh e 11t.~1!"J~.ufo o vi-st:o por ela nXo t er uma prof'iss!lo,

!:7t.l disse . 'fias n,§'o é r.los~j·lveI, -EI IIT,::Iis f-EWTO"f:i~ a«l ...=da
do Br n si I!' :1 nr ..si s talrto:"5a mu Ls t:» do Br s s i 1, ':{lU?
trabalha hi v.inte anos l1a nQite, como n~~ tem
p r o t.i g;-;Ho?'" (emp r(·?~:dr i o) .

A questio do nio reconhecimento da ocupa~io coloca

evidentemente o empresário em situa~io bastante ambígua. Na
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que o servi~o prestado pel~ mulata n~o se encontra

delzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí m itzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe (
.,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
';' I po r ta nto, r-econhec í do , ta 1

indefiniç~o c()nta~inaria igualmente a identidade e posiç~o

daquele que é o agenciador dessa prestaç~ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAde serviços (33).

empresário na tipificaçiozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfI: na nomina~io de seu fI:spet~culo.

Embora reconheça, sob vários aspectos, a centralidade da mulata

em seu empreendimento ~ inclusive no marketing (34) -

de maneira 0eemente o fato de que seu espetáculo seja nomeado,

como de fato costuma ser, de um show de mulatas (35):

"Nlio gosto, me r eausm s t ...'·v·fá-Io de show .de
muI s t:...s s ... Eu f1,~'f) gosto de dar ao eb ow , e:·<,at~!Ilrente
pelo grande LT."51b" •. lho de proda.,:·Ho ~1ae e I e tem., de
c or eour ..vri s , de guard.:J.·-rouf..',";I., de todo um enredo, de
toda part,,:", mue ic s I e por toda a p.::~rtic.ipaçHo do
~E'I ~:?l1~~"'~JzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ rizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt mizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"5 t a -:"3 I cnn t fJI· 'f.:"S J ":'5~"It .::' ~:.-...sn t ar e s I

apre'5;ent"adores, apresentadDres em idiomas, en ru«,
ts e s sos I de !;Juarda"-ratlp.:J., c aetur ei rs e , ma qui a dor e e , de
todo o pessoal, eu não gosto de t s scs r , de designar,
de rota lar esse show de shml/ de mu l s t s e . Na verdade
nHo d, ele é um s'how CDm a particif'.'aç;f{D de algumas
liWL.~t<.~:~·,na ve r ds de é um show que envolve mui t:«
gente, mu i r o s arti'i!itas. O 'iue ee ri n do 'shaw sem 1..7~'j

.;.:~pr·{.~1"::jt:'rl{.2{(fc)i-<!:tS, s em o e r itmi s t s e , $~:~•.7r o s mds ic ae , 05

c an tores , eetn o c ar eáa r s Fo que f!'.;"z toda a cfJreo!1r,~fia
do ~-;ho'l/, o tigur.in.ista t? o pe'5iSOa1 '-{ue Fee t odo o
gaarda'-roupa, quem produziu, do produtor 'iue
rea I ieou , que ts oe eiõi l i t ou r es li s s r tudo aquilo qUê'
estal,'a é'lTI cena par ...~ depois ser rotulado de Snow de
IIU.( I a tas? " (t.::-: mp r e s <:1. r i o) .

I'·!ota--se,pois, um descompasso entre o fato de a

mulata, enquanto estrela do espetáculo, ser acionada para

PLíb 1 íc o e, no entanto, ter seu papel minimizado na

estrutura do seu empreendimento.

evidente. A p r 0:0C UP a c ~\O em

relativizar - ou neutralizar - o lugar efetivamente ocupado no
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show pela~mulata pode ser notado em dois níveis: na tipificaç~o

de seu empreendimento e na maneira pela qual o entrevistado se

situa como empregador. Quanto ao primeiro nivelzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl ~ como se o

seu show nio pudesse ser identificado como show de mulata

equipe composta por uma gama variada dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"profissionais" .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA

expressio show de mulata define, segundo o empresário, um tipo

de produ~io bastante amadora, equivalente a uma

"Umas mulatas se sacudindo, se reb o l srido em iorno dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
s l !.:,rUi1~"5 in -st rumen t o-s de r i t mo, e f'.i 111 de papo, s...!.{o
ri t mi s t s s e mu l e ts s " (empl-f:~sál-io).

A qualifica~io de show de mulata nio seria adequada e

comp ac ível com

No segundo nível, na qualidade de empregador, sua

empresário se constr6i sob duas injunç5es

contradit6rias, referidas a uma classificaçio do pessoal: uma

positiva, que o afirma como agenciador/patrio de artistas e

profissionais variados; outra negativa, ou pelo menos ambígua,

1-e 5 U 1t a n t e d a forma diluída com que se percebe a ocupaçio de

mulata. Compreende-se pois que o empresário demonstre clara

prefer&ncia por situar-se como empregador de apresentadores,

nni s ic o s , c an t or e s ,

costureiras, maquiadores, produtor, em suma, de pessoal cujas

ocupaç5es sio .comparativamente mais e melhor definidas do que a
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de mulata.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i necessário observar que o caráter ambíguo da

presta~~o de servi~os da mulata profissional tamb~m ~ tratado

ambiguamente pelo empresário. Por um lado, o empresário n~o

ignora o fato de que o papel desempenhado pela mulata no show

pode ser resumido como uma celebraç~o de sua capacidade de

seduçio e sugestio de disponibilidade sexual.

forma de intera~io característica da mulata

Nisso consiste a

com o pl.lblico,

eixo estruturantezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdesse tipo de espetáculo, uixo sobre o qual o

empresário seleciona e contrata profissionais e sustenta seu

neg6cio. Mas, por outro lado, e essa ~ a questio central para o

empresário, embora afirme dirigirzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"um nee áczyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAia c otnozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(.(/Ft oat I-O

aus Laue:«:", o fato de '3.!]enci<.'u-e emp resar mulatas pl-ofissionais

confere a seu empre~ndimento um caráter particular, isto ~, o

de vir acompanhado da suspeiçio, quando nio explicitamente da

acusa~io, da prática de lenocinio. Pode-se dizer que essa ~ uma

contradi~io posta, com maior ou menor intensidade, parazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtodo

empresário de shows de mulata e, no caso em questio, parece ser

vivida de uma maneira bastante acentuada. Embora nia percebido

como uma soluçio definitiva para esse problema, um curso d~

forma~iQ profissional de mulatas visaria, dando publiCidade,

visib:il:ldade e legitimidade oficial à ocupação, também

dissociar o empresário da imagem bastante desfavor~vel do

p r oxeue t a eM).

Associada a uma busca de legitima~io da fun~io
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azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApromoção do cursozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa t en de igualmente a

necessidades mais pragmiticas, voltadas especificamente para a

coletivo de trabalhadoras. o

empresário ~ bastante especifico e explícito ao indicar que são

numerosos 05 problemas disciplinares que deve administrar.

particularmente durante excurs5es para o exterior.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"O que ocorrezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé L7at:' a a ent:e nHo deixa de I id s r com
,'!!rt'.i:'5t,:.~·!:"i,a,{ nHo vai a cor, b r snc:o , o r eta, muIs t o •zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
.a1[['(zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 J ~-tllTa,I"t~ 1o J 'I,iaPt7nlis J c{I" ~~L~'~I} b 1- ":!l '::J" i 1ei r ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ (.1 OJ"t (.(!il./t?S .

O artista tem e I sum« co i s .•.1., tem algo de especial, tem
algo de diferente e, ev iden t emen t:e , tem um pouco de
e st r e I i emo , t!:'tTl um pouco de vedet: i smo, 211gu[l5 ~?1I1
maior dose, outros em menor do-se, s l stun « COl1:'5egul2'lI1
ser ei moI e-s a vida in t e i rs <'.:' outro-s n/io COrl:'5l',,'gUl':N[I
1I112'SmOsem s er a L7Ul!!' 1e eu c ee eo , n.!lo con sea uem de iscs r de

e e r es tr e I.a ou :'5l:' i mtiuir etn d e Utf! e-s t:r e.•I i emo

in c on ven ien t:e • In Fe I i emen t:e , a bras! Le ir o , ouvimos
p"~Lar :'5d de bras i lei r o , independente da cor, ao ser
con c rs ts ao como e rc i s t:» par,"J. uma vi.:.tgem ao etct eri or e
aa tsis s r na «er ooor t o ele j ...=i mud« de c omoor t ...«mené o .
(~}(,( <{~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA11 do !,'J ••:.:t t,...i .,{{(J I ~~'v...:~n t ..:.~i,'~~'iC) .!::I 1{: ,i ..:-x,' 1.::": ou t 1....~ P t~S ,:?j o ...::t I bem

inconveniente, bem indigesta. bem mal-edacadal 'bem
en c i=e r o s iee i on s t , Evi den t emett t e toda r e ar s t em
exc eciio , n á« n,~'o eet smas {alando L7ue is sa ee.is
hsb i t us t ids d e , m,:.~s'i(ü~~'5er:heg<.~ a ':fier ,:.~ms i o r i s , muda<1rt
como I e t ement e o C.-:;'!lIlPOl"ta.wentoê' em geral isso nos
causa muitos ts rob l ems-s . O err o , a falhal o f.'orqaê
disso é um e d , a resposta é am« ed , é f ...s l i:« de
cu I tur s , e falta de b er co . {} q·Ui'.:' Pazem Ia' rar s é
t lp.i co da aes so« lia.~' nXo teve b er c o s d e aas aa, nf:ta
tevé WI'/2t cu I t u r e ede qusda " (empl"esr.\\,·io).

A necessidade de lidar com artistasl o que por si s6

já parece ser problemático, revela-se ainda mais difícil por

s e t r at ar de um tipo particular de artistal 1')(.') qual

que qualifica a

categoria artista, encontra-se definido por comportamentos

profissionalismo: ab s en t e r smo

descumprimento dp horários, comportamento irresponsável e/ou

concorrencial que chegaria a amea~ar a máxima do show-bi22 - o

U.6



show deve continuar. Em outras termos, comportamentos que

colocam em ri~co a forma cooperativa deste tipo específico de

produ~~o que ~ o show de mulatas.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"E~?/L7(,({:'Cefl1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL7ue t','st~i'o indo a tr sb s I h o p..."I.r:;:~ cumo ri rzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAU1/7

cosusrom i eeo prOt'i:1:-;ion,9.1, à::; vezes :":iaem pra n smor sr ,
pra pa~~ear, e~L(a~'CeIl7 ti' l1~ro chegam rU:1 b or« do ehos«,
prob l emas: .:rae a/r/ t ur i et:s e s auec endo que es t d ,:~
ee r vi \/.0, a t· rsb « 1b o , PO~S<:I t: r s s:er":

"Fem PI':.'S'f!joas que 17/{O se relacionam bem com as
co Lea s «, vivem criando ca~;o, nHo v i vem ê'm comum, 7"e.'m
mui t·a comperizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA{Ô~!.fo, tzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAem um» b o» d as e de v,:,~.ida de . roda s
o u-s csm ap'=:ll"t:'cer mui (o, t ad s e ê' ateemo todas quer em

aparecer com

(emp}"'f:~~;<:\}"'i o .
de St a que, com

Embora as passagens reproduzidas circunscrevam o

problema ao contexto particular de excurs5es para o exterior,

e s s a s ou

d t s c i p l í n a r e s de ocorrência bastante

~eneralizada, mesmo em rela~io aos shows regulares. o que, a

variar de um a outro contexto seriam antes

os recursos à disposi~io do empres~rio

adm i ni s t r a r (J propriamente sua ocorrência.

Geralmente. o elenco que ~ levado em excursio, por medida de

economia} ~ bastante mais reduzido e mais flexivelmente

utilizado quando comparado ~quele que se apresenta na sede das

rrdrrias casas de shows. Em tais circunst&ncias, o empresirio

vi reduzidas suas possibilidades de preencher lacunas deixadas

por ausincias e/ou atrasos.

Quando atua na sede grandes casas de show o

empresdrio pode sempre contar com elenco mais numeroso. e

1.:1.7



t~mbém com um n~mero ra~oável de pessoas - dentro e fora do

elenco - bastante disponíveis para prontamente realizar as

substituiç5es necess~rias. Esta disponibilidade de pessoalzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

s h ows um amb ienzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt e pro-Fis~;ional

característico, marcado pelas visitas regulares de mulatas à

busca de uma colocaçio - visitas normalmente apresentadas como

de confraterniza,~o com colegas, mas quase sempre vinculadas ~

sondagens quanto à possibilidade de emprego.

Através dessas visitas aciona-se um expediente que

constitui verdadeira de

particular. No dizer de algumas, estiozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"dando uma incerta".

Principalmente em situaçio de desemprego, circular- pelas casas

de show - fazendo visitaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAem hor~rios de ensaio. dando uma

falar com a amiga funcioniria da casa e,

talvez, esticando para ver o espetáculo - é a possibilidade de

ser vista pelo empresário (seja o empresário que dirige a casa,

sejam outros empresirios que também circulam à busca de pessoal

em suma, a 190

constitutive da própria profissio: a mulata deve marcar sua

presença num circuito. sempre atenta para o caso de a sorte

acenar com alguma oporttinidade (37).

h,:t l un ar

Al~m desses casos de candidatas em potencial) também

quase cativo nessa espécie de mercado de reserva - ou

de substituidoras de plantio - para algumas profissionais j~

sempre mulatas de pouco

destaque. Este d o lugar quase natural das novatas, mas tambdm,

entre as antigas. daquelas que fazem parte do coro. As coristas

11.0



j~ se encontram, por principio, habituadas a realizar ~m um

mesmo show vários ou quase t~dos os quadros nio individuais

AlémzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi s s o ,

e n t re

o fato de serem consideradas e se

c o n ~:;i dzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe 1" a 1" e m si c omo

intercambialidade ampla aceitaçio e reconhecimento.

bl('?:~:;~:;f~s en t Ld o , nio é principalmente em relaç~o ~

corista, e menos ainda no contexto dos shows regulares, que se

coloca de maneira mais grave e espinhosa para o empresário o

enfrentamento dos problemas decorrentes de absenteísmo, atraso

e dificuldades de controle de seu pessoal. Em ~ltimo caso, a

produ~io do show tem sempre como punir a faltosa e substitui-

1<.-\ .

o contexto particular no qual se realiza o trabalho

do elenco em uma excursio parece, em certo sentido, garantir

uma maior estabilidade, ainda que temporária, ao elenco. De

o contexto da excursio parece mudar a correlaç~o

de forças habitual entre o empresário e o pessoal. Embora o

empresário tenda a explicar a radical mudan~a de comportamento

do elenco em tournée por características intrínsecas como

de cultura", tem dificuldade,

em explicar porque essas qualidades ganhariam

visibilidade justamente

Alguns el'ementos novos que se colocam para

o elenco de excursio parecem, porém, fornecer uma pista.

Em primeiro lugar, é necessário salientar

excursio tem um significado bastante particular nesse universo

1.1.<;>



profissional. N~o somente reQualifica o empres~rio, que projeta

internacionalmente o nome da casazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe amplia a esfera de seu

mas também os profissionais envolvidos. Conv~m

observar que receber convite para excursionar pelo exterior,

por si s6, situa a mulata num patamar superior da hierarquia da

ocupaçio. Do ponto de vista da profissional, a experiência de

excursio apresenta caráter estratégico posto que redefine, dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

o seu lugar na carreira, sendo

invariavelmente considerada uma promo~~o, um momento marcante,

importante e necess~rio em sua trajetória e curriculum (40).

a seu modozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI reafirma essa maior

valoriza~io mercantil d<:\profissional viajada no mercado aozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

e s c o l h a d o e 1e n c o p ,11" ;::\ '"exc u l"~;::~o 9 e ra lmen t e c amo

uma deferência a algumas. uma premiaçio individual e simbólica

(41).

Nessas circunstincias n ão .
fi: difícil que

geralmente as profissionais escolhidas para tournées sintam-se

p r o mo v i d a s ",710 P i S.::l r o chHo do ser ooar to" I ao

que n~o tiveram igual oportunidade.

que se sintam também liberadas da

h ab i t u a Lm e n t e aque1 ;'':1.S everi t ua í s

substitutas. sempre dispostas a ocupar o lugar das faltosas,

pouco esforçadas ou indisciplinadas no imbito dos shows

regulares. Com efeito, a rotativiclade encontra-se bastante

1 :i. m :i. t <ld a e , com e la , tambcim os mecanismos através dos quais o

empres~rio pode, num piscar de olhos, promover ou rebaixar suas

profissionais·na estrutura do espetáculo. Com a dificuldade ou



impossibilidade de substituiç6es e remanejamentos, o empres~rio

vi-se impossibilitado de atualizar a regra bastante geral da

intercambialidade entre as pfofissionais.

Pode-se dizer, portanto, que ~ no contexto específico

das tournJes que uma mulata mais teria condiç6es de se

aproximar do modelo ideal da mulata profissional, modelo no

qual ela J singular, autintica e, portanto, insubstituivel. EmzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

JzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt amb ém nesse contexto que el a menos

ambiguamente ou mais afirmativamente se inclui na categoria

artista, p inclusive, na sua expressio hier~rquica m~xima - a

es t r e l a.

Nestas condiç6es, aumenta a autonomia da mulata e

correlativamente, a autonomia do empresário. A

indisciplina, seja ela associada ao individualismo e estrelismo

conflito latente entre o que o empresário vi como exigincias

profissionais do show e falta de profissionalismo das mulatas.

Remetido a este contexto, o curso J claramente apresentado como

r ns t r umen t o d e profissionalizaçio entendida aqui como

processo de formaçio de um pessoal disciplinado, responsável,

cooperativo, enfim, realmente profissional.

que, em certa.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I

da

inteligibilidade à existincia de uma disciplina Etiqueta e

Postura, assim como permite entender a fonte que legitima os

pap~is que se atribuem os professores de EPV e de Auto-

maquiasem. Enquanto o coreógrafo - e, como veremos no capítulo



- --~-----zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

seguinte, tambdm as alunaS - enfatiza aquilo que as mulatas têm

e podem mostrar -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdom -, o empres~rio (representado no interiorzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

cio CUl"SO,

ma qu í as em )

sob esta 6tica, pelos professores de etiqueta e

a qu I 1o mulatas:

rfofissionalismo, isto d, disciplina.

Uma certa fune:i onal í dade , ou se

complementaridade, surge deste contraponto.

realiza a seleç~o, fundada em crit6rios que t~m por baliza OÜ

rarfimetro o que poderíamos chamar de gosto ou expectativa do

pdblico; os outros professores buse:am enquadrar aquelas que

tenham sido selecionadas segundo o gosto ou necessidade do

empres~rio, do negócio.



1.6. Síntese.

Neste capítulo tentamos resgatar. a partir do exame

de sua estrutura e funcionamento, de um lado, e das entrevistas

realizadas com seus agentes. de outro. o projeto dentro do qual

se insere o Curso de Forma~~o Profissional de Mulatas promovido

pela casa 00. SENACzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe RIOTUR. Se fosse possível sintetizar em

destacaríamos os seguintes: profissionaliza~io ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"16:9 izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt i m2<.d{o .

a) Seleção

o curso propicia a seleçio e recrutamento de mulatas,

operada essencialmente no 5.mb t tzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(:J da ~.1 .; .•••,,,• .; "'\ 1 .: J",,_zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
'.JzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.L ;:i' .••• 1.1'" 1 J. II 'o.

Fundada na noção de dom, que se constr6i em oposição ~ de

aprendiz~do, o curso, e as aulas de Coreografia em particular,

s~o o espaço da seleção mas não o seu processo. Isto fica

evidente. por exemplo, quando o empres~rio contrata v~rias

alunas cujo desempenho escolar, por assim dizer, era sofrível.

mas foram capazes de demonstrar serem portadoras do dom numa

exibição de alguns poucos minutos.

Explorando um pouco a noç~o de dom vigente entre os

as percepç5es dominantes com aquelas

detectadas em outYas profiss~es, particularmente jogadores de



futebol e m~sicos de jazz. Nesta compara,io, foi posszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí ve l

identificar que se o corpo da mulata é concebido como sendo

simultaneamente meio e objeto de atualizaçio do dom, por outro

lado ele ~ concebido como atributo cuja realizaçio pressup5e ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~;ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAc on c re t i za na p resenca d e espec:t<:\clores("p,21::isar en er szyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi...s ",

provocar um determinada reaçio na platéia).

b) Profissionalizaçio

o curso visa, e isso vem explicitado na fala dos

agentes de maneira inequívoca, incutir nas alunas/cadidata~ a

mulata profissional padr5es de comportamento considerados

Pl"o'Fissionais, [lentre

insistiram sobre diferentes dimens5es: disciplina (empres~rio),

C oop er ai; ~10 (r ro fe~:;sora de Auto-maquiagem),

administrar a seraraçio entre palco - performance na profissiozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

.... f:~ vida atitudes fora db palco (professor de Etiqueta,

Postura e Vestu~rio).

A disciplina profissional remete ~ responsabilidade

individual, ao sentido de compromisso contratual de que as

mulatas seriam carentes, seja em virtude da falta de educaçio

uma tendência a assumirem

comportamentos idealmente

estrelas. Vimos que o empres~rio, ao registrar os problemas

disciplinares enfrentados, localiza-os sobretudo no contexto de

excurs5es ao exterior, quando as faltas ou atrasos sio menos

facilmente contorn~veis (!:~m v í r t ud e d a



disponibilidade e mobilidade de m50 de obra que cerca os shows

regulares da casa.

tambcim SE or5ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAà

tendência marcada à individualiza~~o e competi,~o que seria

quase imanentezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAà mulata profissional. Alheios ao fato de que a

prdpria Estrutura e marketing do show de mulatas est~o calcados

na projeçio de atributos individuais - reais ou fictícios,

pouco importa - das mulatas, os agentes cobram um comportamento

cujo modelo se aproxima mais do anonimato prdprio à grande

ind~stria que do show-bizz. Tendo produzido uma ocupa~5o cujo

modelo ~ a solista. prop5em sistematicamente como norma a

figura da corista - pe~o, m6vel, pe~a substituível e mera

engrenagem destituída de individualidade.

Finalmente, ainda no campo da profissionali2a,~o,

pudemos mostrar o compromisso do curso com um projeto de clara

demarcaç~o da ocupaç~o de mulata. Ser profissional, neste

sentido, ci estar apta a separar claramente as performances no

palco do comportamente extra-palco.. A disciplina Etiqueta,

Postura e Vestuário, mais alcim de transmitir gestos e modos,

investe na necessidade de ensinar que apenas no palco deve a

mulata profissional desempenhar-se conforme as expectativas

Goffman, 1985) da

mulata. o paradoxo emerge do fato de que a exigência

pr·o·Fis~;ional de que se apresentem como mulatas sedutoras

capazes de provocar iniciativas de asscidio da parte do p~blico

masculino est~ fundada na convicç5o de que ao faz~-10 apenas

manifestam su~ verdadeira e espontânea natureza.



projeto de profissionaliza~io, deste ~onto de vista, pretende

que as mulatas sejam mulatas no palco e se conformem ao padr~o

feminino considerado normal e aceitávelzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

c) Le s í t Lmac ãozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

o esforço materializado na organização de um curso

que durou três meses nio poderia ser entendido plenamente se

não for considerada a busca de legitimidade para o empresário e

o empreendimento de show de mulatas. Mais al~m do caráter

propriamente promocional, vimos como a preocupação ·em

d ís t Ln su í r o negóciozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA("um nendc iozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACOII'/C) outro LíU-E1l LíU€:'/" ") do

mu 1 h e r 0.'S da prostituição)

intimamente associada a vontade de construção e demarcação de

um campo de exercício profissional especifico.

Em certa medida, esta necessidade pode ser pensada

·como contraface empresarial da exig&ncia feita ~s mulatas de

que separem palco e vida. Por outro lado, o p·cojeto de

a escorá-10 institucionalmente a

interveniência do SENAC e da RIOTUR - não hesita em ambicionar.

reconhecido como



----- - - -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

NotaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(i) A minha presença tamb~m deve ser incluída neste conjunto de
pessoas estranhas a realizaç~o do curso. Durante um certo
período, fui confundida, tanto por alunas como por
profissionais da casa, com Jornalistas - estranha e curiosa
como eles. O repetido esclarecimento da natureza do trabalho
que ali estava desenvolvendo, bem como o fato de, ao contrário
dos representantes da imprensa, ter uma presença regular e
contínua, foi favorecendo um melhor entendimento de minha
atividade. Para isto contribuíram igualmente as entrevistas e a
crescente informaliza~io da rela~~o que, em muitos casos,
conduziu a que pudesse partilhar do clima de camaradagem que se
foi construindo entre várias das alunas.

(2) Sobre a nO~~Q dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdom, conforme mais adiante.

(3) Acerca das relaç5es entre prostituiç~o e a ocupação de
mulata profissional, ver Capítulo 11. Para a relaç~o entre o
salário contratual e outros ingressos, ver Capítulo III.

(4) Sobre esta quest~o, cf. seç~o 1.3.

(5) Em sua palestra, a Presidente do Sindicato destacou a
a t U<:\I;,: :iozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAd 1;,:1:, ta p r o fe~:;~50r'a (':·~m p r o 1 d ,':\zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"ei ndizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAC "'I 1 i ;7:'-'!J,i:'f(o de
l~i..:.~izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI ..:.~r' i fI o ::· :i ~::' ~:- (~It,1 .(.- I'" ..:.~ ..;':\! d i :'-;~::-J" i /11.i 11 ..:.~, ...:~/~:;I1- ,:.~{::-i ..:.~I 11 (;1 at»:.izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(J .a r t: :(:3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt i {:'o "

(6) Algumas alunas sugeriram ao professor de EPV, durante uma
aula, que ele ensinasse também àquela professora regras de boa
educação que eram tematizadas naquela sessão. Referiam-se a
abordagens verbais de discutível teor pedag6gico endereçadas a
:::(lq!),mc\~;d el as t:;:\i~; COITlO: "t:.,f a (~(ü;' f.'el,'l de 1Ii',"I.i~?j e i aus l es ! Ne,l:Iro

n s sceu meamo para ser e~:Jcravo. Voc/-i vai é' me-sma p.ara (] f'og!.ÚJ,
m i rih s: t.ilh.El, é L;{ (] e eu l u a s r ": Foi, por'ém, um epi~>ódio de
agress~o físic~ que mais fortemente indignou o grupo: a
professora, com seu bastio, golpeou fortemente as pernas de uma
aluna que n~o conseguia realizar corretamente um exercício.
Embora várias vezes marcada, não conseguimos obter uma
entrevista com a referida professora, protagonista de repetidas
tentativas de fundar e manter um balé étnico no Brasil,
inspirado no bal~ ~tnico norte-americano de Durham, de quem foi
discípula. Pode-se especular que seu rigor COITI as alunas, E com
o Curso de Formaç~o de MulataS em geral, deve-se a uma vis~Q
radicalmente crítica - externacla em outros espaços e de p~blico
conhecimento - da mercantilizaç~o e banalizaç~o da dança, e da
dança negra em particular.

(7) A oposiç~o balé x dança aparece também
Presidente do Sindicato de Profissionais
entrevistas dadas pelas alunas. No capítulo
~:;I:~'r <:\ r (.:.~t (J!TI ;::\d \':\.

na
d (,~

I I

p a 1e s t 1"<:\ da
D<:I.nI';: <:\ (" n a s
0:'S t i:\ eiue stão

(8) ESSE ~ um aspecto que ficou bastante claro para as alunas
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que acabaram se comportando, muitas vezes, como concorrentes
num concurso de beleza. O fato ~ que professores ~
coordenadora sempre situaram esse comportamento indesejável em
termos de uma característica intrínseca àquele tipo de alunado.
Nunca sequer consideraram a possibilidade de se perguntar
acerca da contribuiç~o do curso e de sua lógica seletiva na
prioriza~~o e le9itima~~o do tipo físico como crit6rio
fundamental dessa ocupa~io.

(9) Como a Presidente do Sindicato de Profissionais da Dança e
o representante da RIOTUR intervieram na cerimôniazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAde
formatura, Julgamos mais adequado tratar suas visSes no
Capitulo 111. Tal op~io Justitica-se, igualmente, por ter sido
sua participa~io no curso voltada essencialmente para articulá-
10 com oS espa~os envolventes - mercado e profissio.

(10) Nâo te~do sido possível entrevistar a professora das tr~s
primeiras aulas, nem a coreógrafa oficial da casa que dirigiu a
segunda parte da disciplina, tivemos que nos ater ao material
recolhido pela observaçio direta e atravcis de longa entrevista
concedida pelo core6grafo que, tamb6m atuante na casa,
funcionou como professor assistente.

(11) ~ interessante observar a recorrfncia desse argumento
tambcim fora da esfera do curso própriamente dito, em especial
na fala de agentes recrutadores, de olheiros que trabalham para
as casas de show ou para empresários que organizam tourncies ou
shows avulsos. Nos casoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAem que o primeiro convite foi
relatado, incluindo tanto as alunas com alguma experiência
quanto algumas das profissionais entrevistadas, geralmente
haviam sido abordadas na rua, em local próximo a alguma casa de
espet~cul0zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe, invariavelmente, o convite para um teste era
justificado atravcis de um discurso no qual esses agentes
recrutadores, colocando-se na condi~io de VErdadeiros experts
em dom, pregavam contra o evidente desperdício representado
pela ocupaç~o que ~ época exerciam.

(12) Para o jogador de futebol, segundo o
futebol 6 uma opçio que re~ne chance de
auto-realizaçio, configurando-se em um
Trata-se de um projeto na medida em que,

au t 01- C i t ';l.do, o
enriquecimento e de

determinado projeto.
"ee aun dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(.f.~~I<.S.e), um projeto implica St';"lllpre na pré"-ca/7Cef.'{,7/to, na pr!':.~·-
de l.in/(,."Ai'o , de ob ieri vo'!.; e=.;pe(.:·z'f·.icO~:i, no ca~-;o, o de acumular
cdP.i~:·al e con seaui r i ndeoen dénc i s econômic:o " «(.~r<:l.ú.jo,1980,
p.i4). Acerca da noçio de projeto, ver Velho, 1987.

(j,:3) I"k:~;;mc) o chama do d riir l e de carpa, 011de ;':1. bola é momentânea
e aparentemente deixada de lado e o corpo parece se liberar
dela, s6 se completa quando a bola é reconquistada.

(14) Ao lado das profiss5es que se constrciem a partir e em

torno do dom, há aquelas que, no extremo oposto, estio fundadas
no aprendizado e das quais a de artes~o constitui,
provavelmente o melhor exemplo. Em seu estudo sobre a arte do
ouro em Juazelro do Norte, Alvim, ao insistir na importJncia do
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aprendi2ado, destaca o tato de que ele como que institui a
c:atE:gCH'ia ele ap\-endi:.!:"A~;~;ilTl,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa neceas i dade ele um ~:\pr(,~ndi:.:r.ado
leva ~ existfncia da categoria aprendi:.! que representa uma
posi~~o na estrutura ocupacional dos produtores diretos ela
arte do ouro, Posi~âo necessária de ser ocupada para se terzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
<:\C:0~St:;O ~\ PC)!Ü<i:~\O de artista" U~lvilll, 1.9B~~, p,ó4),

Lopes mostra que também para os operários do açuc:ar, o modelo
de profiss~o é fornecido pelo artista ou oficial, condi~~o l
qual somente se acede a partir de longo aprendi2ado (Leres,
1978, capitulo I).

(15) No capitulo seguinte ver emo s crue
d e jzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA<~:,'!:<r.,
püblic:o,

embora as mulatas n~o
uma auto-representa,âo

nio assumem exatamente a
construam, como os m~sicos
propriamente em oposi~âo ao
mesma vis~o de dom que a que predomina entre os agentes.

(16) No Capítulo 11 ver-se-á lugar
p el as al un as ao pa::~'sa/"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAen ersi s , isto
pLÍblic:o.

e importincia atribuídos
é, à interaçâo com o

(17) Parece ecoar aqui uma conhecida associa,io entre samba e
desocupa~âo, entre sambista -e malandro: o samba, como
manifestaçio lLÍelica e espontinea seria a própria nega,io do
trabalho produtivo, da atividade profissional,

(18) Essa individualiza,io e marca,io da singul~ridade das
solistas ~ constitutiva da própria imagem de marca do show de
mulatas, O interior da casa 00 é decorado com vários quadros de
famoso desenhista, em que aparecem caricaturas das solistas,
identificadas por seus nomes, caricaturas que, de modo geral,
enfatizam as marcas anat8micas que simbolizam o corpo de
mulata.

"éusrido <:lc~!ba (] =;hop/ e a'f.i l u xee S"e s cen dem , os: eetren a ei r o-s
podem o l he r , ~'!J·":'~(ldO::jD:';, 0:'5 r etre to« da fi euss PI"ed.iletas,
esti li es dos: p!..~lr Z', flo si l to d,E!'f:'j [',",'1.::1:::;, f'll./DI1S' res/e Lsu« '5/:,'(.(-::; (101171,.';''5

pa r ,':! f.Ulla c,:,u'í"a emoc i on s de de um f'H" CJuli,!\na r~ei~;:""TU1"i::;!TIc)em
c<:\~:;a",Jornal do Bra~;il, 17/07/07).

(19) Uma modelo pode fa2er carreira, pode ser mais ou menos
famosa, por exemplo, por ter saídozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAem carros a1e96ricos e
desfilado fantasias premiadas, ou ter sido destaque em escolas
de samba em desfiles de carnaval, lTlasa sua carreira é sempre
uma carreira a parte.

(20) Nota-se, pois, que a etiqueta apresenta-se aqui bastante
ligada ao exercício profissional e a uma perspectiva de
ascen~~o, Ao comparar a etiqueta da sociedade burguesa com
aquela que é característica da sociedade de corte, Elias
salienta p fato de que, ao cClntrário da segunda, na primeira '~
pre~:}1:;!.~'Oda::; ,obr,i,qa,.:,üe::,' ssacisi e ~,;'edsi ..:,'117 o rimei r o ]f,t,qar na
es rer» Pl"of.i::;::;.iol'l:::~ 1, t/iae ts r iv s dsi é d ecer t:o mod el sid e em tUrI'i.',f:i.'o
de eu» d eaen dénci a f,:7ice Ú si t 1l,\~~:'Ho p 1"0 ti :::;1:i i OI1,:,~ 1 .. (E 1 :í, ,':\~:; ,
t 907 ,p , 90) .



(21) Poder-se-ia esperar .que essa disciplina, como ~ corrente,
fosse ministrada por uma mulher (como ocorreu no primeiro
curso, em 1986). Se etiqueta e postura s~o t~cnicas femininas a
serem acionada~ na relaç~o com o outro sexo; elas supõem a
percep~~o feminina de si mesma e do outro. Tal aparente
inadequaçio do professor h fun~io foi superada pela capacidade
por ele demonstrada de encarnar, durante as aulas, alternativa
e ambivalentemente, os papelS masculino e feminino na
teatraliza~~o pedag6gica de situa~aes.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

((~2) Ut ILí.z o a qu i a noc ão dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAden c i ds de eoc i a I vi rt us I no
sentido empregado por Goffman (1988), como identidade atribuída
a partir de um conjunto de preconcep(;:ões que permitem prever
a categoria social e o conjunto de atributos de uma pessoa,
isto é, a sua identidade social. Essas preconcepções estariam
Pun dadae no fato de a s oc i ed ad e eszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt ab e lecer "O,:;; IIlei05 de
ce ieeori ear a~:;peS'50a~5 e o total de s t rib aé o= c oo e ide r edan como
comuns e n s tur s i e para os metnbr o-s de cs d ...=! ame deSS-2!5

cat!::, .•]or.i';~i5" e no f<:\t(Jde os "smbi ea t ee eoc i s i s e e t sb el ec er em as
cs rea ari s e de pe~:;soa,::, qUt:' tl~nr -2! pr ob nb i 1i d:::!de de ser en: neles.
en con t r ed s-s " (Go'Ffman, 19(38, pp .11--H~), A i den r i ds de social
v i r t" fia I E: n c:ont r a-s e sem p\-e v incu 1c\d c\ a ">2' xp e c ta t i va e
n armeéi ve s ", isto é, a e><ig&nci<.~sou d eman das , ignoradas na
maioria das vezes, relacionadas a afirmativas sobre aquilo que
dada p essoa "dever ia ser" ( idem, í b í.d em , p . 1(2), A c at esor í a e
os atributos que uma pessoa, na realidade, prova possuirJ

c aract er í zam o que Goffman d eri orn i.na i den c i ds de ssac i s I real,

(23) Poder-se-ia observar as dificuldades de um projeto deste
tipo quando se sabe que o prdprio show (cf, Capítulo 111) busca
justamente borrar a fronteira psicoldgica e física que o palco
estabelece entre as mulatas e o p~blico - por exemplo, quando
solistas convidam clientes para subirem ao palco para
aprenderem a sambar e dançarem junto com elas,

(24) d importante mencionar que a capacidade de encarnar o
modelo comport~mental identificado ~ mulata foi critério
importante do processo s~letivo, Assim ~ que várias candidatas
foram sutilmente cortadas pelo fato de demonstrarem n~o estar
muito ~ vontade na realiza~io de performances particularmente
provocativas, Esse aspecto importante - o de que uma seleçio j~
havia afastado alunas mais tímidas ou recatadas ficou
entretanto bastante esquecido na caracteriza,io do alunado
feita pelos agentes.

(25) Segundo o professor, as aulas tematizaram a '~ostura
ger".l", Pl- i v i Ie~~i an do í n fCH'mal;QeS sob re : "o en cs ixe de corpo ou
PO:7it'ura de corpo na po~;i'i-'!:i'o cor r et:a'", " ...q pos'.içl:to dZ~::i nrHos" I lia
po:::,'.i,;,:'Ho de nrlfo 1'10 r o-st:o", "o o er ar s de br nç:o " I "v o s tur:» de
perrU:Ei e Pé-gi, -sea te de ou no cZ~fl1.i/1har", "0 csm inner com e s I t o
alta", "COliJO carregar,~ bol:::,'a", "como en tr s r em carro", "como
ev.i t s r b oceiae ", "COnTO ev.i tnr s r r otoe :", "a reaçfto car r ei a ao
e~?iP i r r o " , b!o s s a p r e ~H::n c II d u r a n t e a s a u 1as perm i t i u-nO!5
constatar a preocupaçio do professor em cumprir à risca o
programa por ele arrolado,
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(26) A referência aqui é às entrevistas dadas por algumas
alunas quando da abertura do curso e que saíram publicadas na
imprensa. Vimos que este acontecimento foi deflagrador de uma
s~rie de providên~ias por parte da coordenadora do curso. No
capitulo seguinte veremos que também na fala das alunas e
mulatas está presente a questio da rela~io entre a profissio
mulatazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe a prostitui~~o.

(27) Nâo pretendemos corroborar a visio acerca das rela~5es
entre a profissâo de mulata e a prostitui~âo que este professor
projeta. Como veremos no capítulo 11, a natureza desta rela~âo
é objeto de m~lt.iplos enfoques, inclusive entre as alunas e
mulatas profissionais. De qualquer maneira, parece inegável que
no mercado da prostitui~âo o exercer - ou ter exercido - a
profissâo de mulata em uma casa conhecida constitui elemento
de v alorzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí zacão . O aruin c i o ~\ ~;"'~9Uil"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé iLu scra t Lvo : "Po IienszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
hu l s t:» Noi:« .f.~}. hu t n er p<.~ra h otnemzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

alto 2@ anos cabelos longos busto

at.·. hotel ap(:'o. pr.ivé luxo [;,';'37

27/06/91 O grifo é meu).zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1'1~~1/1h u lrlzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA{7 ~:~,t" ..:.~r ~:f~!:.•f ~:~izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt o i , I?-:]

7"2! r t o e x--mu1a ta DO COI1TP 1e t ~t

"gj'~~'t/" (,.101" n ,3.1 d o Dr'a 5 i 1 ,

(28) Para a professora, a auto-maquiagem referida ao artista de
p a '1c C) C o n !5 t i t li. i 1" :i. a um c e r t o "a r r a n J (7 ", t r a b a 1h o d e a m :::\ d 01" s e

comparado ~quele que s6 um profissional sabe realizar;
entretanto, a maquiagem funcional da mulata estaria longe de
exigir o delicado e meticuloso trabalho de caracteriza~~o e
composi~âo visual do qual se orgulham os profissionais da
maquiagem artística. Bastante distante de tal sofisticaç~o, a
maquiagem da mulata ~ invariavelmente comprometida com um mesmo
e unlCO padrâo de beleza, no qual a composi~âo visual do tipo
~::·e Limi t ar La a "resIcs r " '~.19f..1.n~st rac os e "carri air " ou t ros ,
geralmente afilando narizes ou lábios.

·(29) Chama a aten~âo a import3ncia de eventos como concursos de
beleza na constitui~âo da imagem da mulher brasileira. Talvez
mereça refer&ncia a saudaçâo ao concurso de Miss Brasil feita
por Roquette Pinto já nos anos 30, no qual, entre outras
observaç5es, propugnava a estrita observ3ncia de critérios
eug&nicos (Roquette Pinto, 1982). Como demonstra~~o de que esse
tipo de certame obtém reconhecimento tamb~m entre grupos ciosos
em marcar seu radicalismo político-ideo169ico frente à ordem
constituída, pode-se referir as matérias de que sâo objeto os
concursos de rainha e princesa no jornal do Partido Comunista
do Brasil (Folha do Povo, Recife. 8/11/1956).

(30) Com efeito, v~rias alunas já haviam participado em
c:o n eu)" ~;;o s c o mo .. F~,.:\i n h <:\ d o no '1a P \" (~t,':\", ..F~a í n h a d C) B ~;\mb a •• ,
.. I:i~(:\ :i. n h i:\ d o C c\I" n <:\ v <":\ 1 .• e , f::~m <:\ '19 li !TI m() me ri t o • qLI <":\ !:; e t: o cIas
mencionaram o fato de conhecer alguma participante ou de já
terem assistido a esses concursos. Talvez o conhecimento deste
fato por parte da professora explique sua insistência em
apontar o modelo concurso de miss como modelo negativo. Convim
entretanto observar que do punto. de vista da carreira
individual de uma. mulata profissional esses dois contextos
e n c o n t r a 111.... ~:; E:' b a s t i:\ n t e: <:\ \ •• t :i. c: U '1i:\ d o s . (.\s s i m é q U 0.' .• i':\ P i':\ 1" e c: e 1" •• o li



se destacar em um desses.concursos pode abrir as portas para a
contrata~~o em uma casa de show, assim como facilitar a
ascen~~o na hierarquia interna de um estabelecimento fazendozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
.ízyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAu s a um q U arí r o " ~5o 1(J", ))a ITI(~!:;m<':\ man e i r <:\ , ~3e r mu 1a t a e fII um <:\
casa de show famosa pode facilitar uma melhor classifica~~(J em
um desses certames,

(31) Apesar da competiç~o existente entre os empresários da
n o i t e q\.l0~ promovem "~:>hc)W~5 de mu 1a t <:\ ~5" ()U "~:;hOVJ~5 ('?~5P(~C i,Fic amen tzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe
1:)1" a s i 1 E~i r o <;; •• d i l" i fi i d 0<':, i:\ t u r i s t <:\ ::>, p o d E~''''~; E P e r c:e b ET um <:\ f o r t ~~
aproximação entre aquelES que pelo designa~~o e pelo tipo de
clientela se consideram em um mesmo nível, Essa identifica~io
pode ser ilustrada, por exemplo, na divulgação de folhetos
publicitários comuns (ver Anexo 11), distribuídos em hotéis e
locais turísticos, anunciando simultaneamente virios shows de
mulata (ver Capítulo 111),

•
(32) A iniciativa de empreender esse tipo de espetáculo
chegaria a marcar um período de reflorescimento na hist6ria da
n o í t e elo F,io de .Jan e í r o . "/I/,:l dél..:'ada dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÓ~}, 1l':h70 no inicio, eu
,:,:1 eu Irru I a v ~,~~,~~~'
de:' fi r e~;iden t: li:'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

·F tll1 .~:'{:f!~'~::i d ~::I ~::-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf} m~::',I" C' .i ..:.~I~I~~{::'dzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA{;:'1 ,I .• ~:] ti f.J ...~ ~::i {~ ti ,1- •••~ ~::••••• i ..~/7 {~-..:.~'5 ~::-t

da /1'::isoci,.::1'.:-.!:i'O Comer c i si I e Lndu s tri s I da Zon« Sul
do ti"if} de ..Jsaei r o ( ... ..i E."rr tDI,'-,q~'J (t~EJ i ~;I(SI~:I) 1~·f.l':'~~:1~:rauan do s'{::'1 :i ris
comemor s r o -10 Cen ren dr i o 1..1'0 h',to de Janeiro, Q I:((.~e ocorreu'?
{)~!:I~:j~:.CJ/J r' i IJlfJ ~:j I:'(l,( ~:~ 11 ..:,~ ti oi t ~:? do fi\zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi o ) -.::t ~:'i' P J- i 17 ~:. i {..1.•:.~i :--;{~-,:.~~:ja S' ~::'~'!J't .:.~\e;~~11'1

-Fech21d;,:l.s '" COll'l a muds nç:« d21 c stsi te l fio I;,'io de .Jen ei ro para
llJ",:.~~:,.r.'lia I ,:.~ 1?(J.i .!:.~::' do rr.ic} t'~::I\/~? um .1.il"\:.~f1~j{:.:"

'{.i .~~'.!::Iato:3' ame .f.' ,~~Iri' t ,=1 t i 1,/,.:< de I.!::' {,I·Ei n i: .E~ I'" v~! ci ds de }
esv.:,~2:ialllení::o, e n áe
de levsn is r a noite

do ii:':l C', i 1'1 f'~~'1li ,':~'lf!~::'t~'~~~::' I~I~.~ ~=:~:lfJ~::·.:'=ldomi 11,:.~~i('~3· J<:'~:Jl- é"'l'!fJ ,I..~=t~:.j'..:l,".i ~:J'!.; de
i n Pern i nb o-s , de b s re zi nb o s , ni/o {i nh suno» nenb um« C.EIS'Z~ de ts or c e

na n o i t:e n,iJi'o (inham um b om conceito por i'alf21 escs t simeo t:e de uma
boa d.ivul!,:,l'a{;:'/i'o .. de en t en d erem melhor al:{uele:'?j liae tl",.:,'lb.:,'lIhavZ~ill na
ri oi t:e e no ru ri emo. F'rocu r ei ent:5'o r euni r o-s emer e-ssirio s para
que el es i n v eeci eeem nd n oi t:e , p.':1ra que vi e s s em para a n oi t:e I::'

v i :~;',:"r"'m .;,:{ n oi t: e como em t odo ", mundo, um negac i 1..7 cotno out: 1"0

qun l quer: e at-é 'um bom negócio" (Pl"oP'ciet,':í.l"iod,;t, C;:,1.s,~,(0),

(33) Essa quest~o, como vimos anteriormente, foi tematizada
pelo professor de EPV que, no caso, enfatiza menos o efeito de
contaminação elo qual o empresiriCl de mulatas seria
simbolicamente vítima e objeto do que uma real identificaç~o
desse tipCl de empresariamento CClm o lenocíniol cafetinagem:
"Para ela~'5 a pro~,j'f.".it-u.iç/Ú:] é atue {arma. de a s cen d e r e n e s sn

,:::'['1 t' r .::u:/a na p ro s ti tu i ç!:i'o a eillp r eeti ri Q mu i {<il"j Ve2.'e~i fi Q .'.7 r sn de
~:...:,~l~::1t· ..:~r~'}II •

(34) Os folhetos promocionais de sua casa de espetáculos
apresentam de forma inequívoca a mulata como atra~~o principal:
,':\ol:;:\do da foto d e ulTla mu í a t a de bi eru ín I 'f',",';\nj;::l.do, l e+ s e "Th e

most beautiful mullata woman of Brazil in the most traditional
~:;how()~~ <';;=i:\lTIb;,;\anel c a r n iv a l' Cver Ane><o 1I1), O III(,:::;ITIO POdf:~ s er
verificado nos videos promocionais e ainda no n~on que serve
de decora~~o externa da casa: uma sinuClsa silhueta feminina
movimentando os quadris,



(35) O empresário recusá o termo mulata para qualificar seu
show, mas aceita naturalmente que ele nomeie uma ocupaç~o. A
rrop6sito da nomeaç~o de mulata, no caso n~o especificamente
como qualificaç~o do show mas da ocupa~~o, o professor de
Etiqueta ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPo szyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt ura comenta:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"EuzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA11<:to -sou c ont re o cur-sa de
tOl""flr.::l{,~·ii'o de utul e ts e , eu ::iOU COr! t· /".::1, P r imei r o , o nome, dev ia eer
form~.~Ç.·Ho de vede t e S, de b si In rin a s , de dso cs ri ns-s de ~?jho~1/
n oi:a r ao , e 1es poder i 2lf11 t·er H//1 out:r o rát u 10 qu.::l1 "Uli:'r , ma~:i nXo
e::1::;e J,l pejorativo: mu l s t:s ",

(36) A respeito dessa identificaç~o, ver, por exemplo, o artigo
"jvi u 1 a·t,',\j:; fi: I"i :i.Üdos .., d e Jo ~~o U b a 1 d o r~i b ~~i \-o , C \- i t i C ,..\1'\ d o a
hipocrisia de uma sociedade que legitima o lenocício ao
t ran s Por ma r mulatas (.~'c r íanc as b ras í l e í ras em "mercsdaris e dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

li;" ,"{"f' {:'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBArzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt· .;'{J-I~.ti'{.-)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAu (I n O G 1 C ) b o J 4/ j. 0 / E~i ).

( ::37) Fa z p <::\ )- t e d a j:; c o n \/ e r j,; <":\ s <-:-~ c o me n t ú r i o s (.n t i- *? mu 1a tas d i ze }-
que fulana ou sicrana teve a sorte de estar ali, bem ~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmio,

justo quando o empres~rio precisava de algu~m com aquele tipo
determinado ao qual correspondia. é certo qUE, nesses casos} a
escolhida tende sempre a atribuir o fato menos ao acaso do que
ao reconhecimento de suas qualidades. Mas, de toda forma, há um
consenso implícito entre as profissionais de que da
visibilidade e disponibilidade depende a carreira. Assim ~ que
<:\ '1SI u ri ~-; d cp o i1'110:'1') tos 1emb ram que Po i jus t ame nte "d sn do Wrt~~
.i n c e r { a q 1..1. e ,',\1 53um <:\ ~5 C ,':\n d :i. d :::\'(:,1~;; t :l v e l" a Ir! n o mfi: s mo d i <:\ a ~:;li a
n oi t e d e e s t r é í a : "Era uma ::il;.;'gund<il-·ftõ'ir2l, de tarde, e fui com
an: .:.~IIl.i!JO meu 'il.U ...• é' b si Ls ri no ~/er (;I en s si o t':' e stou ld tsen t ad s ,
no Sc.=!I<.~. lu' o coredgra lo olhou p<ilra mim e fzdot.! s s eim : "Ei , d.:.1
p,'.~rs vocú' vi r a qui UIIT i ri :'5·tant- i nh o e ocupar o e:'5p<.~{~·a,f,'u!: de
cont:« 'í(U::' vocé é fu l s n s , a que 1"'.3.11.'0(('. Ai eS{21l,'.EUll P.::lss.3lr1do uma
careasrr s Fi s , l1i ele l,'.dD'U: 'Ent-J.úJ voeI,? 1::': Fu l sut» '. Eu: 'r,::/. bom'.
l\l.i::;::iO ':lUE.' eu f'iz de conta qUlÓ:' es]: ..:H'a em cena, eu aprendi 21

car eosrr ..'.~f'.ia. lU ele: ''f'ode se preparar 'iue tio+e hors t: da no ii:e
~.'océ l;.;'st".:;Í l,,'streando'. Eu aprendi ~l coreoe r s r ie n s aue t e dia,
n n aaeI e .iu-s ê a , dia eu !O,'::j'tava e st r esn do ", (G., mulata
profissional atualmente contratada pelo 00). Sobre a circu'1aç~o
no mercado de trabalho, ver Capitulo III.

(38) é o caso, por exemplo, de Ro., simultaneamente aluna do
c:u r s o f:~ c on t r a t ad a d a c a s a 00: "Ee tou f'21.".~·ent7'o \'2I.'rio'.:I aaedr ae
· !.~!...,on." POi"f."{.ue ,'.~ c<.~::;',:;! e:':it,:j COl17 pouca muI s t:s , e s t ou "'a~·?:el1do a
Fre C(1..(~~~lf.F J .à '$ ~,I.t~'l'::-:·~E'S'..::t /· )bt:'r t II r« I ll"is.I..-:(.( 1 <=;11 €: 1 1~3(i sin i nb ...-:.:.}~t S' ~/eA~.re·s

,!::;'a.ian/fo, na l ner li.'endeira, Fl are s , Vela e ,~:'5 ve'::!'e~; Fnn i a ei « '7al::"
é (] final. i'ias iis V(:'~~'es t'ambéllT f21'.~·oo do i n ici o e o do fim".
Esta disponibilidade para uma utiliza~~o flexível, praticamente
ob r í se t or ía para qu em é cio COI"O -- "s stu i (lHo tem eeco l hs do
au sui r o , nb'o iem mesmo " ... é t ran s f ormacl a , pe las c or í st as , em
mot :i \/0 d I!~ o r 9 u '1 h o e au t o va '101-:i. ,r.;.3.f; iio p 1-o P i ~JSi on a l : "Niio é t ode
mu l a t:« ':lue é capaz. Eu , !-7r<iI';~ZiS 21. ãeu e , des de que en tr ei aqui
Pai fln::: preparando para to do s e~:,'~?je:?i aas d r oe eu l<.~ço todo s
e 'i!i~:'je s " (F~o ., mu 1 a t a p)- o f i 5 S i o n a 1 0~ <:\ l un a). rI c:o mP r o V a r q li 0~ a
participa~~o em uma multiplic:idade de quadros aprEsenta-se como
uma responsabilidade e obrigaçâo inerente à condi~io de
corista, tem-se que a remuneraç~o desta profissional nio varia



em funç~o do n~mero de entradas em cdna a cada apresentaç~o e
tampouco da quantidade de substitui~cies realizadas.

Out""O~5zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdepzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAoí men t os c on f í rmam qlH~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"cob ri rzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtiualt~uer furo no
fia I c (;I" d e v i d o :::\ au s é n c i a ::> e c\ t r' c\ ::; o j;> eI e C o l e ri ê\ s é um (':\(:~>< i 9 0.'nc: i a
que empresários e coreógrafos cobram a uma mulata - sobretudo
se for iniciante. Essas ocasiGes funcionam, igualmente, para
novatas, como uma espécie de inicia~io ou batismo de fogo. C"
ex-mulata profissional do P., aSSlm relata suas primeiras
experi&ncias: '~pessoa que coloca a gente em cena chega ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdiz:

"Olha, a!Jt:},t-<.~ \/océ \/,:.~.i enr re r no tiUadro tal, bo .ie l/O C l:? V~.Li

~::;abst·itf.(ir a co l ee s " Por aue tem muit:o d ie eo , vacé~ de r ep ent:e fi
ob ri .•.:!<ufa, como eu ia' d ie-se, a pre~"5t<.~r ,:.~t:ei1l";:Ho a qus d r ats t:(ue
l,'océ nun cs fe:-!.· Da pt:.'n-soa t<:1;':"!·I.!-.'r. Eu J","'Í con tei para \'DCl:~~ de auel e
~:'~::'l1a {:·(~~fll.i(:-.;x ~;:l/r! q(l~::'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-€::'f.( ~::-,,:.~.lJ IOfJ,,-lif.(~~'t~:~(l 11i.{~') d nn c:o s aai l o de .i ei t o

n enb um, ent'Ho um d ie f,::1It'oH a men in e ~:;' eu rz ve que en tr ar :
(h,fando o ri émi et:« me .iosrou para o n I to eu e etn I ei no c:hHo,.,
i'f.::l"5i ,:'1 aen te é' obrigada, é isso , porque 1i'<.:1lt'.El!1T. E·nl'f.{o .iu-sésraen t:e
~::I1" ~:~ ~'3 t: ~:~~?;"t ..:.~iflzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.;xzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~'5 meni rl':'~fj .!::' a Ir! (Ir ~:?n o :.-; fO ,I- -,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA:l t: i ~:-..:.=lJ l..1 ~, r qif ~:' ~:i~~. .•..(::'fJ ~::"/7t~::.•J
qUf:.'m esb e, vocé ::;;e1..1'l'::'-St:'fllP,!"-'nhabc!'IIT num quadro que vacé' nHo est',d
-,:.t~::·~::.t~:;·.!~umsid .. :.~ J de r'~::lr)<~"11t~:'<;..': as: .. :.~ ots o r t· uni d .. ::J.~i~::'1 ..:.~t <} b oe J 1:r(.(~:'.I- di ee.r ,
Iq ..s aa e l e q·(i"::~ff.r· · t") ~t(.( n ..~rC) 111~a''f:).E~l' b~:'111} IITaS' t:'IIT oatr o , de reeent:e . .. ~'.

~ interessante observar, como sugere o caso citado, que a
improvisaçâo, embora sempre arriscada, possa ser vivida pela
novata como uma oportunidade de promo~~o, Nesse caso, convém
também observar que a ausente tambim corre o risco de perder o
1u s ar .

(39) Como informa o empres~rio, no momento da entrevista havia
"um elenco c om a m.:.~rca aa ,::"111L 0:3' (~n!'Jl::.'le;:i ha' sse i e meses , que
e-steve en te-s ,-:;"/1)' t.,21::'; {/{:'g<:IS, e an tee d i s eo n s },>'n:J.:uiN.E18 f':''l:f!.'endo
grande ~"5Uce:3':·:jO, Daqu.i h,rl dois ou t r é« d i s s e-st r di n em 8Xo
;':"1" a n C' i "5 t-:- CJ 1 rJ u flr t ,e' ..:x { I" o ~: fo( J' a t: t:I/Jr~1t? I"..EJ.da .i ai ~!''5l' ..~{ t.;l~J/i( 'itJ'.t;I(7 ti i (.f a ~1 o J'"

.en t:~::'~:'.i(.,..=.~~;:· \:r(;1J · t ~:~/Jr,ClfJI-':.:J.~i..:.~ ~~":':'i"~:jade sei :?i are-se «, 1~':!- um ~'5(,(~::'~::'':3'~:7'C)en o rme

o 00 ao eicter ior, ,i <:I no eao tiO, .é br e s i l eiro , é no s so , é um«
atercs de minha propriedade, o 8, me cedeu <:~ msrc a , ,:.~p,\~rl-e d»
c oci ed s de dela e a me rcs 00, .'I1.EI'f!jeI e esta' aI' no mando",

(40) Em geral, ao se compararem com outras profissionais nas
entrevistas, valorizam no curriculum antes a participa~âo em.
viagens e tourn~es para o exterior do que, por exemplo, o
contrato passado ou atual com uma casa - mesmo que se trate de
um estabelecimento considerado 9rnnde e prestigiadc - eu ainda
o tempo de exercício ela profissio, Embora ambos os tipos de
inserçio na ocupaç~o - show regular e excursio - estejam sempre
estreitamente relacionados, é principalmente a excursio que
serve como elemento que irá definir a posi~io relativa de uma
mulata na carreira,

(41) A percepçio da viagem em excurs~o como uma defergncia
especlal, como uma verdadeira premia~io conferida a algumas
profissionais escolhidas, é bastante recorrente entre os
empresários e tem, geralmente, como contrapartida uma baixa
remunera,~o do trabalho, em alguns c~sos o oferecimento de um
cachê considerado bastante irrisório, Entretanto nem sempre



esses convites s~o encarados como pr0mios irrecusáveis,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ChC9c\ndc) nie smo em c\lgufll:. cC\S()~; a p ar e c erzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBActu as e o Pe n si vo s :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"Era
um trnb s lh a para ir para o Ilrien t:e Nédio, -I',:.~~,!·er('U1~-; ~:i"hCJN~"5para
un-s :-:;he1.l<'s 1..:1.' ( •.• ) (} vi ..."I.!J(;.'t/r tod szyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAP<:~!H~, e-sts d i s , comida, tado
p.;.~!Ja . Na 13

dó 1-21 r ee . é
eu n/fo s ceitei /~~zer a t rsb » lho ts ar ctue pagavam cem

tir inc s de i r s ! NNo me in tere-sss s s i r do /;>'rasil sd pn.i
conh ec e r ou t r o pals, ~31~' eu voa sssi r Pl"l:~-I'.i)::;)?iionalf!lentl:? !":.'U L"(uero
me re a l i es r f'rolis.g;,Íol'la]/lll.::'ntl::' e ná'o pr;,:! poder d i eer auen do eu
voltar: "NHo, eu fui sd pr,i conhecer outro pa.ú;". sd prd
conb ece r o ...J~!P~i'o, flr...=[ conb ec er a I!~rgeril'inct ou <."'( Ltsi l is ,
nHo. 1.' ••• ) h::.~'5 a N. (1'::·ffrpn'.:.·1~·,:i.r.ia) arrumou OU.(.""-O )]r(.(,(,1O, ourr s s t{al:'

s c ei ts r sm , liras al é .o .:rue eu e-st ou t-e d.i een do , sc ei tsr sm não
pelo t r nb s l b o I:Nn ei I IIr;J~:j esb e , pela cur i asids de de conh ecer
outro pals" (B., a l un a ) .
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APRENDENDO A SER MULATA
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2.1. Introdução.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

No I IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACurso de Forma~io Profissional de I'iulat<.~s,

bastante divulgado pela imprensa e, segundo os patrocinadores,

aberto a todas as pessoas interessadas (mediante um pagamento

simbólico), inscreveram-se mais de 50 mulheres. Cabelereiras,

m:;:o.nicurf::~5, modelos,

estudantes, auxiliares de escritório, dan~arinas, comerci~rias,

geralmente entre 20 e 27 anos, preencheram fichas de inscriçio

(ver Anexo IV) com dados pessoais e explica,5es a respeito de

profi~,;sionais . Foi grande o n0mero de

desistincias, geralmente após uma ou duas aulas, e somente 15

receberam o diploma.

Em cada aula havia, 20 alunas, dentre as

quais cerca de 15 foram constituindo um grupo bastante assíduo.

A grande maioria das desistentes simplesmente desapareceu;

algumas voltaram ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAab an d on o ,

geralmente incompatibilidade de hor~rio5 com seus empregos,

escola ou compromissos familiares.

Embora a inscriç~o nio tenha sido precedidazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAde

e tampouco tenha sido realmente assumida

. uma t r i <:\9f:~m po'.:;te r for, algumas candidatas foram bastante

desencorajadas por professores e/ou coordenadora e aconselhadas
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a nio perderem seu tempo. Nos casos, bastante constrangedores,

em que o desencorajamento nio surtiu o efeito almejado, as

pessoas foram eo~unicadas de que tinham sido cortadas. Nessas

szyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí t uac ões , Poram exp l í c í t ados <:\lHUnScr ízyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt é r í os comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"11~{a Ieve rzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

.ie i t:o " e "nlio esb er: end sr de ~:jalto alto", considerados vagos

e/ou arbitrários pelas excluídas. A coordenadora me informou

A compara,io entre o grupo das 15 que se diplomaram e

o das cerca de 35 que, de maneira espontânea ou induzida,

abandonaram o curso indica terem ambos composi~io bastante

homogênea no que se refere a idade, escolaridade, estado civil,

tipo de ocupa~io, grau de familiaridade com o universo do show

de mulatas, ete. A grande maioria exercia alguma atividade

remunerada, mesmo que ocasional,

moravam com parentes. além de proverem o próprio sustento

Das 14 entrevistadas, 3 j~ tinham tido algum trabalho

como mulata profissional, enquanto outras 6 associavam a esta

ocupa~io experiências anteriores: manequim (2), dan~arina (2),

desfile em escolas de samba (2). Neste grupo encontravam-se sem

emprego regular uma manequim, uma dançarina afro, uma modelo-

manequim, uma dan~arina e duas cabeleireiras-manicures. Estas

informa~ões sugerem que para n~mero expressivo de candidatas, o

curso foi visto como possibilidade de circular num espa~o

profissional com o qual j~ haviam mantido alguma conex~o (i). A

confirmar esta idciia pode-se citar que um certo n~mero de

abandonos teve co~o motivo a obten~~o de inser~~c em alguma

:l ~lB



casa noturna ou em uma excurs~o.

Dentre aszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA14 entrevistadas, 10 concluíram o curso e 8

ao ·fina1 de í9B9,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt r ab al h an d c ,

regularmente, como mulata profissional.

Ao explorar o material obtido no contato e nas

entrevistas com as alunas buscamos captar as percep~aes e

conceitos a partir dos quais contrdem, em um contexto que se

pretende de forma~50 profissional, uma vis50 acerca do processo

de sua inser~5o enquanto mulata numa profissâo em que a

condi~50 de mulher e de cor ~ determinante.

o que mulata? Esta foi a questâo em torno da

qual procurou-se conduzir entrevistas e conversas. No local do

c ur s o , no qual a s s un t O~5 como

aprova~6es/reprova~6es, n o t a s , d í p l oma s , c: on t rG\ t aç:Õf.'?s

sindicaliza~5o eram tratados cotidianamente,

mostraram-se bastante perplexas diante de uma questâo que

deviam julgar tio indcua quanto banal. o sorriso, ou o riso,.

era muitas vezes a maneira que encontravam de dizer

pergunta lhes parecia esquisita/boba, Mas a perplexidade, ou

confusio, em várias casos, foi enunciada claramente:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"19h! Ser muzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 ata d atu I af'a;
f'.' "·(P 1 ic~~r -:.':J. ):i 'fi; .i 111 rr (1'1a , ) .

,
como ê' 'iiU! eu posso

"NHo eei < r' i s o s > .
nem ... n<~'oeetou
agora" (E).

i: ama ca is s assim L"{L!eeu nito PO~j"50

nem preparada pra te r eep onde r



"Eu ncb o que euzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn!.{I' ~:;·e.l o que d, ai eer ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1?l.U:~ é SI':.'/"
fila!zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa t: Z~ me-smo" (z.).zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A primeira reaç~o destas entrevistadas, assim como da

maioria de suas colegas, foi como se se vissem confrontadas

seja a uma quest~o t~o complexa que somente poderia ser

adequadamente respondida após pr~via prepara~~o, s€~ja a algo

que n~o hi com~ explicar, pel~ simples raz;o que

nio precisa ser perguntado nem explicado. Percebe-se, por outro

lado, que a dificuldade em responder adv~m também, em grande

medida, do fato de que mulata ~ muitas coisas juntas, tornando

difícil destacar o essencial.

Quando a pergunta lhes é formulada de maneira direta,

nota-se sua preocupaçio em, de algum modo, mostrar que sabem

nio ser sua resposta algo consensual:

"Eu veio mui t s genf.-e q-ue diz L{W:? fi mu l s t s: e qUl::' o r«
!Irim l::'U rdtcJ s ch o que é aru l a t- a" (l'i,,\.).

Em certa medida, pode-se dizer que as perplexidades

ou dJvidas convergem todas para o reconhecimento de que h~

várias maneiras de responder, ou se se prefere, várias maneiras

de ser mulata. Em outros termos. mu i t c\5
IJ

saozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAas ou

combinações de razões, que· justificam incluir ou excluir

<~19UélTl, indeterminaçio seja relativa,

certos limites e lógicas que condicionam e restringem o campo

de possibilidades. que tentar-se-á mostrar

seguintes. Ao final do capitulo, e tendo em vista que uma série
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de no~aes categorias-chaveszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(dom. saber sambar.

profissionalismo, etc) detectadas entre os agentes reaparecem.

embora em diverso contexto discursivo e com conota~aaes

distintas. uma se~~o seri consagrada a registrarzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe explorar

divergincias e converg~ncias.
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IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
e en c onzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt r arzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAum

conjunto de respostas ou meias respostas que apontam estar a

mulata Pund<'-\11H-?n talmen t f~ em

atributos especificos a um certo grupo de indivíduos, ou

melhor, de mulheres. Isto é, ser mulata é algo que nio depende

- é anterior ou exterior - das condiç5es profissionais e/ou

sociais da pessoa em questio.

Um dos atributos mais mencionados é a cor da pele -

mulata-cor como definidor da categoria mulata.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

enc,,~1"0 como Cf}1" ,

o emprego da cor de mulata como sin8nimo de mulata

remete, no entanto, menos a uma cor determinada que a uma

noçio bem mais elistica: um conjunto de combinaç5es possíveis

de cores diversas. Nesse sentido, a cor de mulata esti

inscrita num espectro de misturas de tons e gradaç5es com

in~meras possibilidades, no qual a atribui,io de limites ~

bastante vari4vel.
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"Eu achazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Nflo . PodezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
{)u. como

,:[ue n:Xo preC.lzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs,,~ eer nesran» p':.~r,'l eer mal at:«,
eer um» moren s clara ou n eors , eab en de a?

ee di ::2', a ~:;~::;.itn(Irl:~ia ... lizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(J.),

"Eu at« c on ei de r o mulata, ~"lf'€''!fi<:~r d e !1'I;?r c I ..."lra) 111...=1.'5 eu

tnt: c 011 ~!ji de r C) atu I a ta p C) r L"lf.U.:' ea sou muI ~.~t <.~" ( 1'1t . ) .

"No meu ca.so se r muIs t:s. pnl mim I1flo var is , por que: n~{o
tl'::'/IT nada ':,l ver com i no . Eu n,~'a eaa mul s t:«, eu sou
ator e ri a.1 eu soa morena c l s r s , i nc l u e i ve stae» diz isso
é ·.:l a o s-ss cor edar» f,:l" (B.).zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Pode~-se perceber que o ser - ou nio - mulata na cor

~ uma questio bastante manipul~vel: a mesma categoria de cor -

I nc Iu í r quanto

e xc 1u í r . deixa de ser pan:tdo>(al que uma categoria

aparentemente tio fluida possa ter um potencial classificat6rio

todas as entrevistadas se consideram

plenamente aptas a classificarem - a si mesmas e ~s outras -

como tendo ou nio cor de mulata, ou seja a acionar a categoria

de maneira inclusiva ou excludente; por outro lado. o mínimo

que se pode dizer ~ que nio existe nenhum acordo - explícito ou

t~cito - sobre "que cor ~ esta.

Mas a complexidade da constru,io de uma noçio de

mulata com base em atributos gen~ticos, O
·"

.:>

destaca indubitavelmente a cor, n~o se esgota na dificuldade,

ou mesmo impossibilidade, de determinar com precis50 o(s)

matiz(es) de cor que valiadaria(m) seu emprego. ~s vezes, a

no~io ~ utilizada de modo a colocar em relevo caractereszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

se

fenotipicamente: releva-se, a origem misturada.
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conferindo cariter seu resultado sensível.

perceptível. Ser mulata, aqui, tem como principal referincia o

ser resultado de uma mistura. mistura de cores, ou melhor, de

raças. Na passagem abaixo, a entrevistada se exclui do grupo

mulata n~o apenas por nio ter cor de mulata, mas tamb~m pelo

menos um componente necessiriozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAo ne s r o .

Encontramo-nos aqui face a uma versio bastante corrente - que

esti, inclusive, dicionarizada - segundo a qual a mulata ~ o

resultado de um tipo particular de cruzamento um

elemento branco com outro ou seja, ~ um sub-tipo

específico do tipo mestiço.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Niío tenh o cor de finda ta , a minb s: cor 1I71:.:'''ilffOnlfo é,
po,'''qtu.:',olh<.'!,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA<::'U -sou a/fi",. r ac....,~ mi sé arad s , l1,'X f,~w'/il.ia
de minb « lI1iíl;;;' .t·em lndio"i, eu eou b i sn e is de índios,
i ndi o s 1fI~"':''51110i n n j'~~lff,{l.ia de meu pa..i jJ é a mniori c1.

de-scen den te de e so enh al , é am~! J..:'CJn fu-:J:ío den s de . Não
di pnl ent ender ruide , lé um« raça mi stur sde "zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(B.).

A preocupa~~o com a origem, c om .':\ m í s t ur a , no

para justificar o emprego inclusiVo da categoria mulata.

"N<1to, n/f(J me con si d ero mulata ma~; (I(J meu s~~ngtu:? c ar r e
i eso , eu gosto, é uma c o i esi '=lHe eu gO-:ito ~;'
prat i c smen t:e me con s i der a, con s i dero sim, fJa~'5tCJ. me
atrai, d UI11"::l co i-ss que me puxa, é bem de ~"i.angue
flr(~'~:;IIUJ, ("'U gO~3tO, B(~~(fl, eu me c on si d er o ~~ mi nh n r.:lç<.~
mesmo , Brasi I, mesti c s atesmo , UI/7 pou ctu iah a de branca
e Wrt poul'{uinho de neur s , de mul et:s , de tudo, belrt
b /"21 ei 1~,'in~ m6''!!iI/70'' (L.).

Apesar da hesitaç~o, vi-se que L.

ser mulata ao a t r íb ut o , de
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brasileira.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

é inato;

Neste caso, tanto como no da mulata-cor, o ser mulata

aqui, porém, este atributo é praticamente inerente -

e mesmo sin6nino - ao ser brasileira.

Nio ~ difícil perceber que estas representações est~o

longe de serem antag8nicas e excludentes. Ao contririo, poder-

se-ia dizer que sua simultinea utiliza~io pelas alunas converge

para o simbolismo que fundamenta a proposta do show de mulatas

como um show de brasilidade.
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2.3. "Se vocêzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAjázyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnasceu. já que,-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsam bar".zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Outra referancia recorrente nos depoimentos ~ a que

remete ~ aptidio para sambar, ao saber sambar.

"EuzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA8.CnD Llue 1..='~ o ee-senc is l , pr~"1..'S'c:'/" mul et:«zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtem que.'
ssb er s<Ul!b..."l r, por 'iue nffo ed inn t~~nada \.'oc~~ser a ~1ueI ~.~
muI et:« tron i t:« , iio o [)8. i fie.' Nunee e l,'ocê cn",,'g..."lr ali na
palco, \.'oc{?~n/ira con s euu e nem me.ce r as c adei rs s " (Z.).

Em alguns casos a aptidio para sambar i estendida,

sendo percebida como uma aptidio para a dança em geral: sio

molejo, jeito. Mas saber sambar e saber

dan~ar, que sio sin8nimos em alguns casos, quase sempre se

distinguem. Enquanto' que sambar ~ algo intrínseco ~ pessoa,

porque esti na sangue, saber danç:ar, ao c:ontn\}" ia,

fruto de uma aprendizagem.

"Eu ji n s-sc i s s s iat, porc{U€' o que eu ee i de esmb s. eu
11.,({~"J ~\!~,r en di em 1(lg .•.;.~1" n enh au:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI' (J ..).

",q qui 1a está no sangue, ou !'/oc}.;;':' eeb e ou l,/ocê n.[;ío
sabe, ~:!'a n-Éto ,,"lC red i to n i s eo que a pessoa ap rende ..."!

S'd Illba r . I~gora, ela pode aprender sim t, nesse curso
q{.(6' nós fize.'mos, dança e Fro , dsnc s e de 0I"i9(:'·/i1 d8.s
regiões da Br s ei 1, isso sim. Le t:o depende da p~'S~'50a,
da boa von t s de de is , i s so ela apre:nr!t'.;',
tr en qui l emen t:e, m«5' eemb sr e:;;:t-EÍ no !!J ••."1..ngue" (Mt.).

por oposi,io a danç:ar, sio qualidades qUe indicam que o ato de

na pessoa - e em certas circunstinc:ias se manifesta.
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"De r eozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAent;e 1~'U comeceizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1::' ctueada €'U vi ji e::rt,:H'a
~:;allrbanda, requebrando, n!:ta ssbi s coma. Er<.1:'3d ouvi r a
mtie ic:«zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt~(.( ji l'.:'~;t,.:H/a J'::~, parecia um oorieca I:we deu
corda fi' 'i!.!!::' '5~~.iadi ~;p,.~r sndo " (l-lt.).zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Na maioria das vezes, o fato de saber sambar ~

percebido como a manifesta~io de um dom.

na meu .ie i to j,:i ns ec eu comigo, o fITeU daiIT para ~1<.~ITlbarn
(J. ) .

o dom ~ sempre algo interno ~ pessoa, ~ uma qualidade

natural que s6 pode ser percebida atrav~s de sua atualiza~io em

alguma atividade.

atrav~s do gostar - pela(s) atividade(s) para a(s) qual(is)

seria naturalmente dotada. Poder encontrar essa forma de

expressio seria reencontrar-se num outro plano consigo pr6pria,

ou seja, com aquilo que, de certa maneira, já Paz (desde

sempre) parte de si mesma e constitui o que há de mais

autBntico na pessoa. O dom para dan,ar ~ pensado nos marcos de

·I..un ap r en d íz ad o : se atualiza ou ganha visibilidade dentro de um

processo de aprendizagem da dan~a.

"Eu ,:u::ho que lé .i -::'-::;0 L7W::' é t er o dom para aen ce r ,
{ac:i I idade P2U- <.1 ap r en de r " (V.).

Esse dom se reconhece pela rapidez com que sio

absorvidos os novos passos, as coreografias, o que significa

dom para sambar, ao contrário, ~

reconhecível por exclusio do que ~ externo, isto ~J tem por

condiçio de reconhecimento enquanto dom a aus~ncia, ou mesmo o

desconhecimento, de um treinamento ou aprendizado.
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Nesse caso pode-se perceber que sambar e dan~ar

enconzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt ram+ae enquanto

express5es dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApessoa: sambar está mais próximo da natureza da

exclui o que vem de fora ou que foizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAê\P '" endido,

ext rave samen t o do que e~1{d dentro d,~

"O samba eu tI~:{o aprendi, c'uzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsemar e soube sambar"
(Z. ) .

"Nira ::;e ep r en d e, c'a 2u..7/,0 ctae nJ.fc, t:'U tenho c ert e xe
que nlfo, POr(liU~ ai voc§ •.::"~;t,:l f::.~zendo uma coisa
fonj.·21da, c'stá Porcsn do a eu« ns tur ese " (J.).

Esse talento particular ou dom de sambar, que está na

s í mu1t an e amen t e dois

níveis ou dimens5es: uma dimensio individual e outra que indica

vínculos e ligaç5es que configuram um grupo.

o dom de sambar, enquanto dimensio individualizada,

apresenta um c~ráter particularizante, conferindo a cada

mulata uma maneira pessoal, própria de sambar:

"EuzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ*,::l 1'/~.~~:7(~.i ..~~i!j~:i.r:llr} ts ar aue: a q,-(~::"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ!.;"(.( ee i d e s-:.v.rJ'Ib ..~ 121..(

[lHo aprendi em lUg.ElI" nenhum, 2u5sim coma cs de met at:«
tem o seu Jeito de esmber . Sai tot: s•.Iment:•.'.:· criado d.Ef

minha csb ec:«, na mi nh s c eb ece vem: 'um p u l o , e eu
dou um pulo; vea . W1T<:Ei i r emid inh s s ' .- e eu dou I.lIll<3ts

tremidinhas" (J.).

() Jeito

individual, retomando a oposiçio samba x dan~a, :::\.p:i ,.. 1"f1<":\!1 d o+ s e

enquanto expressUo radical da espontaneidade do samba. A
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evoca

oposiç~o jeito de sambar/samba x fazerzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAuma coreografia/dança,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

de um lado, o espaço individualzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe d e c r íac ão

associado ao primeiro par, e, de outro lado, a associaçio ao

~;egundo par de um espaço de trabalho e~ equipe, de

concatenaçio dos mesmos

movimentos numa ordem dada externamente e a priori (2),

ha s St:~ há umzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.ieizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAto de ~?i,:,HlTb,~r que é lig<:1.doao

a

mulata se distingue e se afasta do grupo dançarina, uma noçio

mais abrangente que é o saber sambar - e que encompassa todos

os jeitos individuais - permite visualizar, além da pessoa, um

grupo de referfncia: as mulatas em seu conjunto. Equivale,

pois, a saber fazer o que as mulatas fazem.

"De-sde p~:;.'.:rl.lef1~~, ~?i~::"/fIpreaai « ser muI et:s , Já danç,?\,,~
·:!i(í.?:inha, ja' s-=wTb-i!IV-=~ ede inh e , .. E'u tinha ama prima
qUl::' a gente oatsiv» d i sco de esc o La de '::"i,::urtb-i!l em Ca'521,

cOlm::"J;.-,~va,'~ ~:j.i:1.l."fb,~,I", eu via mui t:o o f.'rogr~~{n.a da Jo,fo
Rob<.,,:'rto 1(1:.:'11:-1, no temao em que •.1S stc..t l s ts s: i sm, 2 tudo
que e 1a'5 faziam eu também fazia" (S.).

"Eu aprendi a sambar -soei ob s , eu via na te l ev i siia, ~'U
me lembro daquele momento do Roôerr o Kell:J, ~'::'U via
dL1~({~'1:.:/smul s ts t: sambando, al surt ie susenre eu sanrb:!:/l,/a
~:-ott: ~llllzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf."!~:l :..,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAc; } utn PzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfé I' 1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA04

•• ::l Pre n t é' i (~/U (..1 f:.': ," ' r ;i t.- 1-a'e. D~~
rer en t e, /;;'U c omece i e quando eu vi eu já est-ElVa
~?jalffbando como e I a,:;, r eau.eb r an do , o/#.'o ~:;ab.i~~ coma, er s

Se a refer&ncia mais imediata é o conjunto mulata,

em out ro nível, o saber sambar configura um universo mais

<":l.fflplo que inclui

"11 ara 1,::1 t .:.'t ,

11<:1 (:r.i,';'/lj:"Xo
o e smb «, es t -i![ me-smo
do preto, l,'(JC!~ vJ.:?

na'f!j pessoas, na vide ,
que qua I quer pessoa
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escura ela sabe sambar,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAeI s ji t e» s aue l e pi aue me-ama
do corpo, $.'nL~'o a pessoa branca nflo, 11 peS"f;ioa branca
eI e en cr « na ~;;~1I11b~l el s fl.Ho tesr e auel e ginga, ..."Iquelt?
jogo de ci a t ar s , nd ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(rUI,,' t ods « ...zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"IS pessoas escuras
tem, v orsuse ,"if,i pe~'i~:;oa::; e-scur e e et s» Já ViVI':U1T no
mar r o , et s s Jd viv1..~·1Il em lugares de semb s ,
p}"af:',lcamente ;'ilto de 1;de pequena::; cr i s ds-s na samba,
en ten deu? ft'a~"i eu acho '1UI!!' é m...si e de dentro, é me i «
sangue mesmo o e smb«, o preto tet« UfiT<!1 coisa muito
go"if:O-:,i<!l, mu i to bonita. E'u «ch o que é nrat!?; d e i!h"UI!;7Ue,

a in.plul?nc.i.:,~ ,,~juda, m,'1S n/to chl~'ga até 1,,"/ ni/o, qUI::' d
wfla co is s dl~' dentro da nent:« me-sma" (8, >,

o s ab e r s amb a r SE~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAem dois
, ,

i'llVelS: no

Ln d í v í dua l, en quan t o dom e .iei t o de samb..."Ir i em ou t ro n f ve l, POl-

enquanto atributo de um grupo racial,

Qualquer que seja o nível acionado, estar-se-J frente a algo

"t) ~:,.,:gfl7ba eu acho qae
f1.'.EiC<':' s sb eado , jd s smã«,

j <:{ V~:U1T da r a i z I ,~91'J17 t 1'::' já
{lJJN1T d,:g r a i z me SiUO" (Z,).zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

b r .:.~'fli i I ~::'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi r ..~~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAS· ,

-::1 Fric srt s a ,
):;,:.wlbanda, , ,

~:',
.e?1

i tss o

de dentro d.a, pt:;'ssa,~~mas eu ecr edi t a
1:.:'stJ mu i t o l i aedo à)3 r s isee d,xqui,
t dlnLu/1il ,~~5 rs iees , V.:.~lUfJS supor I

d.i l'le.i 1 l,'ac~';" ver um eur opeu
vem da,7i r<H'~'!.·{õ~~;b r s s i l ei rs s " (i'it,).

"Eu acho t:lU~~'veo:
~lfle saber esunb s r

E ín t.m s i n e s e , o saber sambar aparece, t.: a n t o cru a n t o a

COl- , como atributo compartilhado por um grupo que, apesar de

mu i t C) P r ec i 50S, parece desempenhar

eficazmente seu papel classificat6rio, A diferença adv~m do

fato de que a cor estJ dada para o indivíduo seja qual for o

enquanto o saber sambar tem que ser verificado

PDr~m importante, distinç~o permite

entender porque uma das alunas n~o se considera mulata do ponto



de vista dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcor, mas se inclui na classifica~*o quandozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvemzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAà

baila o saber sambar:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Se for (.'e1.;:~ cor I eu nÉta
negra mesmo . Na::; comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
con si der o " (A.).

malata,



2.4. "Tem que t er: umzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcorpo de mulata".zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Embora n~o entrem em contradiç~o nem excluam outras

respostas, há uma s~rie de falas que apontam para atributos

físicos que, ao contrário da cor, n~o sio partilhados por todos

os indivíduos do grupo ~tnico de referincia, mas apenas porzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

\:\19UnS deles. Fazendo um j090 de palavras, esse tipo de

atributo permite afirmar que s6 sio mulatas algumas dentre as

mulatas de cor e de sangue.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"D L'{iU:" é m.si e imo or t errt:e nam« lIwlat"a? Ah, el s t em que
ser, rd/a pn!:.·c.i:'i,;~ser linda, tsarau« ,~s ve~-re~:;você é
I inde 1::' nHa P21::iS",1 aede . Ela tem que aer engraçadinha,
jeitosa, (-,:'[11 que ter um corpo de mulata. '. é ter um
carp o e s sim meia vio l êo , bundinha .;,~:;;s.imum pou auiaho
grandinna, emoined inb s: , cintura fina" <l'fa.).

A passagem acima indica a exist&ncia de um modelo, um

corpo de mulata que, bem ou mal, norteia o conjunto das

referências sobre o pr6prio corpo. Essas refer&ncias ao corpo

de mulata, assim como ao próprio corpo, revelam a id~ia de uma

certa natureza vocacional inscrita no físico ou apar&ncia. Em

CH.d: r o s t e r mo s : o corpo é tematizado como elemento essencial na

a í n d a , na au t o+ava l í ac ão de

possibilidades de ingresso e sucesso na carreira.

o corpo de mulata ~ primeiramente definido enquanto

forma. destacando uma silhueta que pressup5e um determinado

efeito de sinuosidade - corpo-violão. A forma violão se
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configura por determinados contrastes de volume, maszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi a partezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i n -Pel-:i 01-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdo c o r po (alnü>(o da c in t u r a ) <'lUf? me r e c e d e s t a que:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtem

Há, portanto, uma percep~~o

do corpo de mulata que, ao mesmo tempo que se refere a uma

forma, prioriza a parte ou regi~o corp6rea que deve apresentar

ma í or vo 1ume , s~::rgrandt:! e emain ade .

Esta valoriza~~o do grande volume como constitutivo

de um ideal de beleza parece contrariar a afirmaç~o de Bourdieu

segundo a qual c/UP 1amen te

fundados na divisio social e na divis~o sexual do trabalho,

c onduz í r í am a uma op os í cão en t re o sr .•.snde e o p e quen o no âmbito

da qua I "as b otnens t en dem a S'e most r sr i ae s t:i s Pe: to s da~; «nrt e«

corpl."} ~7ue l hes: par(ê:ce.w 'muito grandes'" (BOU1"c1ü-~u, 1.977, p.!:j4).

Admitindo a proposiçio de Bourdieu, pode-se hipotetizar que o

identificado dever~se-ia ao fato de a mulata

encontrar-se, de alguma maneira, ~ margem da divisio social-

SExual que marca as relaç6es masculino-feminino dominantRs (3).

Assim, o corpo de mulata esti referido a um padrio de·

beleza determinado, especifico, que tem como refer&ncia uma

afinidade explícita com certas exigências da especializ8çlo

oc upac Lon al . A necess í dad e de t er um corpo bonito para ser

mulata n ão ~)e r eso lve s imp lesmen t e com te}" UITI corpo bonito em

geral, exigindo-se ter um corpo de mulata. Tal exigência

corresponde a uma corpo

a:i.nda,

como sede de uma

voc ac ão , ma í s uma voc:ação
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profissional/ocupacional.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Eu acho quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé nec ee-sdr ia ter UI11 corpo bani to ... Eu em
U(I'I grupo qaezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfNJzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf'a~'!:i,~r-'<,H"tl~', eu f-<.~::!'i-<.~show de
muI et:« .. , eu ,~cha~/...~ L1ue ea n.f.to t:;'StzH/ ..."l preparada, nito
ei:ita~/~,~com o corpo preparado prá bot: ..."ir um b i aa in i ,
pn-l sambar, 6'UzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe~:;t':,lV,:,~me s ch sado muito magra" (E.).

fun~5es e vestuirio adequados a uma mulata. Te}" corpo de

mulata, por out ro lado, aparece como elemento que inviabili~a

outros projetos profissionais: por exemplo, o projeto de ser

manequim.

"Eu, quer di ee r , soa meneqa i m, me» todo mundo 121121

que eu ps r ec o muI ata, que dá prá i,"er, porque você
S/l:~. Eu se i qW? efl tenho o-s meus defeitos, mas 6'(,( acho
"IW~' eu me r e l s c ion o mais como mulata. C0fl7l.,~1 mul s t:« eu
t"enho mais possibilidades, como mulata, porque o meu
corpo está mais prá mulata. Eu sei I~ae prd mane qui sr
eu tenho que elflagrecer peJo menos uns dois quilinnos.

/1as, como ata l s t:s , eu consiga algl.,Ulra coisa" <l1a.).

Ter corpo de mulata e pretender ser manequim ~

projeto seriamente amea~ado de frustrar-se, uma vez que revela

inadeqU<"3.ç:ãoeu i (J fundamento encontra-se. igualmente, naquilo

que Bourdieu designa o

apn~sentando um

vigoroso potencial classi+'ic:atório, es t e "corpo enquanto forma

aae meno s e 111enO-::j 'I'ac i Imen i:e se de i x« modi licar,
provi -sári« e -s ob r e t.ado def'in i ('i vemen t:« {~'I ao me-sma
t emoo , 21 aueI e que é socialmente tomada para
eion i r icsr o mais ede aaadement:e, parque lora de toda
i ntenJi;ito si gni r ic ent:e , o 'ser profundo', a 'natureza'
da 'p€''Ssoa I" (Bou rd i eu . j.977, p .51 - os gt"j,fos s~\o
meus) .
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A diferença construída entre o corpo de mulata e o de

manequim. n~o &, pois, de beleza (ambos os corpos s;o supostoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

b onzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí t os ), mas de volume ...a distância dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAuns dois' stu i l inh oe é

representada como uma barreira. Re 1at i vamen te,

mulata revela excessos, sobras, gorduras. Ora, as nocões do

tipo magreza e gordura s;o sempre arbitririas (4); no caso,

remetem a uma percepç;o na qual as taxinomias aplicadas ao

corpo, quando comparado a outros corpos femininos. associam o

corpo de mal e ts: à idéia de abundância. Essa conotaç;o de

abundincia pode ser identificada na sinuosidade da silhueta

víol;o, e ainda, de maneira marcante, em outra propriedade

Pode-se perceber Clue e s s a s duas condiç:ões ou

propriedades corporais, embora sempre apareçam juntas, 5;0, no

entanto, vivenciadas de maneira diferente. Enquanto quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAter um

a exig&ncia de altura é percebida como uma arbitrariedade.

Nota-se pois que sio reconhecidas como condições de natureza

diferente: se a primeira é qualidade inerente, a segunda se

afigura enquanto uma exigincia que vem de fora .

A altura como atributo definidor do ser mulata

provoca reações - sobretudo das baiNinhas - e sinaliza, ao

contr~rio de outras propriedades corporais, a existincia de uma

seleç~o arbitrária.
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~ bom lembrar que cada uma dessas condi~5es que

definem mulata, embora presentes no conjunto das entrevistas,

sio vivenciadas d~ uma maneira pessoal. Certamente que aquelas

que se consideramzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAbaiKinhas,

maior tempo e atençio em discutir essa

exigincia. Da mesma forma. as que nio se consideram, por

exemplo, ou comzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcorpo muito apropriado, ou com a c0\- C)U a inda

muito boas sambistas, carregaram em outras qualidades que

seriam, de certa maneira, compensatórias. Mas esse jogo de

comp~~nsa~ões não
IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
e t o t a Imen t (~ aleatório, existindo

inadequa~ões nio passíveis de serem compensadas. Pode-se dizer

que, em geral. existe uma demarcação daquilo que não pode ser

de alguma forma compensado, e que remete evidentemente a certas

qualidades essenciais. isto é. vivenciadas enquanto legítimas.

AS5i.I1I, pode-se a insatisfa~io das

baiKinhas não configura. neste contexto, uma critica ~ sele~ão

em 51 mesma, nem tampouco ao fato de ela estar centracla

quesito altura. A ilegitimidade de tal critério estaria fundada

na percepção de que as qualidades legitimamente exigidas são

aquelas que se encontram direta e imediatamente referidas ~

fun~ão de representa,ão que a mulata deve cumprir. A mulata

deve representar a brasilidade, aquilo que o Brasil tem de

melhor e mais autintico:

"EuzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAllll..::: con si der o mu l s t:e e me orgulho d i s eo , p ar quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
rJ ..~r~:7e xi «zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-t::" .•~ s-si 10 um» CCJ:lzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-:'5 a 111,~~i ~:j IJ oni t:-:~ do '1(/< ::' <.~
mi scur« de r21ç.·,~IS, de ~~i2wgue, e n de b r s si lei r ae , é atira
co iss .;.l"!-jsilfl in crive l , p or qae é uma mi er urs. ... Eni',f(o
is-so f.i":I;'!: crescer no meu i n teri or, por"f.."(u(:j· eu
r eo r e s ent a o Brasil. {IOC!~~, l.d 1'01".;')., qu,:uuio voeI:'?' 1'.r~la:
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'lUl}zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAõ re-s i le i ro t Ó, Em aue l aue r mament:o todo
est r snee ir a já I ev« a .imagem da muI et:s , e I e nXo pensa

na hf.J{11~~'{f1} no t r slr« l b ado r , no b r s si 1ei r o , V<UIiO:'5 :'fiUpOr

no h ontem , na .im.Elgem do homem} elt:'·pé;'n5'::~} e I e leva
logo' s aue l s. itrul!1l'.:'fr!: 'l~h, é o P~H'!:izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt:[Ué;' t~'m <.~'i(.(eI-ilS

mal<:{{.::~~-:;bonit.::-I.-:S', Ent.ffo t;'U me gral'ifico atui io com
i-seo , porql.u;.· eu me eitt i o ,~S~:i.iI11, com r s Lee-s " (lit.),zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A exigincia de altura é vista} por assim dizer, como

uma +r aud e . A passagem a seguir exprime de maneira muito clara

. "Eu s cb o L1W2 a inu:-I.gem Pune:iane eim, .c'orque 05

-!~·lflj..'1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ"-!::I ~:i..:..i.l- io ~3 vszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI o ri e ..~IfIzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa ~3 ;'1 ~::"I'::; '5f;}~~5 L1i,i~ ::.,tem umzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAco rp o J t á

C~'I"tD, bonito, N~1S' isso é válida} a carpa bonito, mas
não é valorizar mai t a a s I t ur e , porL'(ae -:•.i'irl~d a
br s s i lei 1'0 é conh eci da como estatura mediana} é ,::~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

n a-sse es t ru tar e me-smo -tisi C-21.é mu i to di f/c i 1 ver um
brs zi l e i ro n I t:o , de um met ro e o it ent:s , um mecro e
o it ent:« I.'!.' cinco, nHa etci et:e . Exi er e o que? Um mei r o e
~"5~~"~3~'5t~/1t·a~::' c inco , um mec r o e ee ten t s . En]:.....~J~j eu

scr ed i io Llue e I ee tinham que visar mais uma co i es
assim neS"5a altura} as pessaa"5 com esse tamanho"
(B, ) ,

o que ~ visto como legitimo ~ que a imagem da mulata

rEPresentativa da média} isto
,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
c,

condi,io comum a um conjunto do qual i símbolo a mul h e r

brasileira} e. n ac í on a l id?,de Afirn11,

mulata} a autintica. ji ~ a síntese que cont~m em si mesma os

elementos essenciais da brasilidade - prova-o, inclusive, sua

ind i ssoció,ve'1 ao samba. tambcim considerado um

inequívoco símbolo nacional.

Neste contexto, a exigincia de altura configura-se em

imposiçio incompatível com a pretensio do show de mulatas de

que é o verdadeiro Brasil do s<.-l,mIH~e da

miscigenaç~ol daí sua ilegitimidade} daí aparecer como uma
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concess~o às regras do show-bizz. O resultado é a produ~~o de

uma mulata especial, a mulata tipo exportaçio, que d exportada

por ser símbolo da brasilidade, e, contraditoriamente, por ser

tipo exportaçio afasta-se da m~dia que constituiria esta mesmazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

b r a szyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí 1 í d ad e .

Ter corpo-viollo, a cor e saber sambar 510 qualidades

particularmente valorizadas como po\"tadoras; de uma

legitimidade conferida por uma certa tradiçio cristalizada na

imagem de algumas bem sucedidas ex-mulata~. É nesse sentido

que, quando confrontada a antigas mulatas famosas, reconhecidas

como precursoras das mulatas atuais, a eXigência de alt~razyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

":~ h'z. é am« eic-ma l e t:s , eI e ézyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAda minha altura e foi
ame mulata de sucesso. N'.:."I."!.'i o Ih s , eu acho ':(f.fJ'::' -;~ aui no
Br s e: I o eembs , a mul et:«, Jd er~{ ?'-'al2lda pela cor, e
s aor» p,::.' l s a I rur s . i: i '5~'50 o que V<J, Ie" (B.).

A crítica ao critério altura, no entanto,

limita ao fato de falsear a funçlo de representa~ioi em v~rias

passagens é apontada uma certa incompatibilidade entre ser alta

e ser mulata. Ter a altura exigida acabaria bloqueando a plena

manifestaçio de um importante atributo da mulata que é saber

sambar. Esta incompatibilidade remete i oposiçio qualidade x

quantidade, sugerindo que o tamanho (ser alta) nio somente nio

uma qualidade da mulata, como pode ser considerada uma

exigência desqualificante.

"O pr oo r ieidr io de C ..:'!S2l tem horror a mulher bs i«...":J.,

en t !.{oeu di e-se P r ,i t'J l e o eeau in te: 0'5 IfU! I har e-a
oer Pume« e~'!;·t·.f:i't") no-s menore-s rrs scoe . End(o lE'a d i s se
pr,:l. ele ':lue na d is da prova, no-s F.inalll7l'.:'ntf!sl 1'.:'(,( i n
moatr e r prd el e (') aue é o meu tr eb e l bo , q(.(é:' CJ
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i01PQrt':::mte e/IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

flilK117ho ,

comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~;"{ii' di .~'IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"I~~:;Pf::·~:i~'iO~i1.~:;bs ircs.«, por iac:r lv~;::1 ':ra!~' par~:;,ça, i ~1"50 é
uma co i-sa t"~4JD comer aved s , elas tem muita mais
f~u;.i 1i dade d6' peq<.H" uuu: cor eonr s fia da ':(He um;." pe~"5$oa
e l t:» ... PO/"L"'{W;? ~"l p":"$soa o s i x« tJ!:'n1 wl1a fle,v:ibilidade,
U,",:.~ cl:uJrd(:.·n.i.~ç,tto ma i t:o ma i or:" (A).

"Em tode e ;.1S· ."!:ICEldl!:'nTi,":I.S q(.(~' €o'a es tu dei, eSS":i em L,ue eu
t en.re i um di .•.~ me p r o ri-se i on» li 2:-:1/", dep o i S a~?i CUJt r s»

s c s demie-s em que !:;'f.( entre i pnl poder przd ic ar ~iÓ por
e stsort:e , a me iaria da~:; prof!;::~"5sf}ra~:j de dsn cs er sm
menores do que ea até, e eram profissionais mesmo,
profissionais de gabarito. No mando da dsnc:« essa
coisa de altura só vale prá mulata" (B.).zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tentando resumir o qUE foi exposto nesta se~io,

poder"·se-ia a f í r mar que ;;Ü 1" Lbut os di r et ament e

associados ao corpo qUE sio postulados como atributos da

mulata. Existe um corpo de mulata que funciona como padrlo,

mu í to emb ora neste padr~o estejam contemplados elementos

legítimos E ilegítimos. Assim, seriam legítimos o corpo violão,

os volumes generosos (particularmente em algumas regi5es), etci

seriam ilegítimos aqueles que, como o ser alta, se distanciam

do tipo m~dio da autêntica mulata brasileira

profissUo em desrespeito ~ tradi~~o.
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2,5, "SerzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmulata é ser pl-o-FissionalzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAu
,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Uma das qualidades mais importantes identificada ~

mulata profissional remete a uma rela~~o essencial, travada com

o PLlblico. Pode-se dizer que essa rela~;o com o p~blico

correspondegen~ricamente a "es eeer a/gama coisa" <Ha.)j

(v.). Estabelecer esse tipo de comunica~;o com o p~blico
,
e

•
possível atrav~s daquilo que a mulata sabe, ou seja, dan,ar, e

principalmente sambar, mas sobretudo atrav~s do que a mulata ~:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"/1 mulata f} r';'~I,j:·a, f::~ garra, en t ende? Eu acho que ~=.lama
coisa de eensiue ser mul s t:e , é":1 mesm» c o i ee que VoC€
pen?f(.U1tass~?· pr.rl mim: 'D '=lU e é uma b r snce ?" Eu diria:
pô,.·(.a, am« b r sn c s. é um« cor, .a mul s ê:« é WITa cal". Mas .Et

mu l s t:s , n,~ cor de I e , ela P-:'~:::;Saum» pon:;:lfo de coi-se-s
f:tJ"~:{$ fte:5~;C}-2-1.$,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé ener e i s .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA0(.1.121-0 den c er , denc sr ,
passar energia p ae i t i vsi para o pdb I ico que esl-zi me
e e-si s t indo " (11).

'Nesse sentido, ser mulata profissional ~ saber

passar a en e r e i « que lhe tk próPl'ia, e da qual o público já ~,

de certo modo, conhecedor. Com e-feito, o público está posto

antes na qualidade de expectante de uma interaç~o determinada

que de espectador de uma simples exibi~io. Por esta raz~o ~

possível afirmar que a rela,io mulata-p~blico configura-se corno

demon5traç~o da intera,;o que a mulata ci capaz de gerar.

"ü que é -ser mu l sd:« prafil?jsiona!-? fé mostrar .:.~ra~alzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
trlo'5trarrealmente o que é '5er uma mulata, mostrar o
corpo, mostrar (] pé, mostrar mesmo o que fi ser uma

mu 1a ta" (V.);



"I~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmu l szyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt:« (:.(uma Pl"o'iss;;o, e l n v.:"'}.1apresentar o que é
bonito dela, ela v..\~i se exib i r ali perante as
pessoas "(zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAS. ) ,

"é am« coisa bonita que tem na BrasiL a gente
mostrar a nossa cor, a n os s s: beleza, C} qt.W a gentl:'
t em de bonito na raiz, eu acha que Ú5'f50 ~'l qa(~' é ser
muIet:s , é mostrar isso para as outras pessoas" (Z,),

Pod e+ae d Lz erzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAque a mulata profissional se distingue

da mulatazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAem geral principalmente pela capac í dade de mostrar

sabe," se

exib i r , exerce," (n!b 1ic o seu pode," de seduc ão ,

envolvendo-o através de sua forma de comunicaç:ão.

Verifica-se, pois, uma acentuada percepç:ão de que a

mulata não r ep r esenta, mas se apresenta; mesmo porque

mulata profissional (mulata autintica) não necessita senão

exercer um poder que ela já detém, ser o que ela já é.

Tomando-se dois tipos de ator, tal como apresentados

por Gosta (1984), a mulata profissional se enquadraria no tipo

ou seja, o

"di e i anciamen ro entre o e tar e seu pape 1 "
,
e r e au i-s i t o

P. 6) , .Já o

p r ime iro, o ato," "pertence "i n:lI;a dos gladiadores,

conrrs st:e ab ea l u to COI11 a eti ar C0l110 impostor, prop/5e a
ex i s t: lf.foncia de UI11-El .i den t .U·ú::af.·J{o t ot: s I en t r e sua
ts erss on » 1idade e O~1 papéis que de semeenh s , Sua
r ee r eaen t-.~u;:ãC)t:~ ufl1,~~·,,,<'per.iênc i s PI.'::$$0[;11 [;t t ra vés da
«as l eI e ~;'t:' su io=de Fine , é~ UIIT-:1 exprt:i'f!is'Jfo de sua
p er son s l.i dade $a..:~ o er eons I idade esco r es ee --se
~?~:;po!1f.·.lif'l6~at.-!' vo t uné sri sment:e em f.iUtI,:'5 scõe«, f\~ra o
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ator como gIadiador nJtozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAh,:,{ d is t nnc i s , ma,1!ic aer ên c i e

entrezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAz~s fI7,i~:;c<:{r<:~'ff; {" a faclS:': as f/r.rl:;;carazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'5 '5!:'!'() a
f.El.Cé'. < , , .),~ c r edibi li ds de de S~.l.',~ repn'.:.'sent~,~~~!.{o~'.l
(' "'../ ", l ,.~, t. i

1 uneao aes ss coe r enc:J.d en 1.' r e as' P~:1Pt".'15 aesems en« ...::J.l 0$

e a j.'l::'rsona1i dn de t~' quero O~;,' de eempenb « CH.l, em UlIT<1

p",!lavra, é i'uflli.'Ha da autenticidade do s tor",zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(idem,
Lb í d em , p .7>'

A mulata aut&ntica t aquela que vivencia uma

exreri&ncia de perfeita identifica,io entre o que '~lazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi" e a

sua apresentaçlo.

"Uma ma1<:{ te
primei remen t:e ,
outra p~:'SSO'=:t,
( [I . ) .

profissional, ela

ela nunca pode
ela tem que ser

tem que '5er ela

a I f:J w.'.htt ,
de tudo."zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1:((( ~ ::••r ~::'t,1 - "!5 ~::., J-

ela acima

A autenticidade em uma mulata, como informa uma

"Pr:::{ser eutênbi c» tem que 's<:w~b...::J.r muito bem. Afiro, não
prec,~s,'1, eu .:u::hc" qae o qw~' V,:.:!]~· é a vi tsus l m,~s
e eb e ... ~:.:..:~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~:.t.jr. bl.Ê{o, t ...=1.lrlt.'~:n1 11ão é a cor', ézyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa

pre~'fjen~~x !=l~Jl::' ela tem em c en s . Parque tem mui t ns:
ll'lU.!..::!l''=:I$ que." já s ei , tem que ser um veada, tem que
eer: u.m ve s do . é, um ve.s do , f::.i s-sa . Tem I?Ul~' esb er
,::tPd i"f,;'Cer, i'lií'a P rriN.:' i 521. 'Ser bon i ta, n!:i'Q fi rec: i $,,"< ssb e r
~'fj,:~fIlb<xr, f~efft qu~' ter um a, ~;!lgall!a c oi ss , ama coisa,
tem qu.e .Etpart:'cer, eu {lira 'Sei bem a que é direito mas
t em .. , Vocé~ esta' me en cen derido? ti aquele a eaác ia, ama
(....o ise a i etieri o-ss , ae szyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtem ~/ ç".!.ie' e sb er af.'.E,!}"~·cer.n

(Mr.} mulata profissional).

Embo r a di'Uci 1 de ser definida, r e su 1t a que a

autenticidade estaria, ao menos por exclus~o, na capacidade de

exreriincia que pressup5e estar bem em sua

estar muito ~ vontade, demonstrar a auto-

confian,a de quem se ~ suposto estar indiferente ao olhar do

oub r o (7). Por ou t '"o 1<~do, raz5es profissionais acentuam a
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.rzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

pois est es estados não se coadunam com ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApass~r ener ais. quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé

suposto atributo natural e, consequentemente,

Em
,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a sr atu í.dade

autenticidade e dom, estaria a idéia de forma~io/aprendizagem.

das alunas mulatas

profissionais negam relev&ncia ao car'ter formador do curso,

vislumbrando-o essencialmente como possibilidade de acesso ao

emprego, ao mercado de trabalho.

"D curso será importante prá mim e está een do , se eu
for realmente contratada, en tendeu ? Eu t,~lTIbém nã~.,
que rie assim fazl'!r UII1 cur-sa, eu n!lo eei ~:;.c:' eu vou
ps-s es r , é'U n~to tenho cer teee , mas eu queria «ee im
i rsb s lb sr na casa, eu aue r ie qaf.:' fosse as~:;itll. Prá mim
ele seria importante se realmente eu fos'ffie contratada
pela casa" <11a.).

Constata-se, aqui, em certo sentido, uma mesma visão

acerca da funcionalidade do curso que a vigente entre os

agentes: fun~ão seletiva. Posto que cor, corpo, samba são

inerentes ~s mulatas e independentes de qualquer aprendizado, a

fun~ão essencial do curso seria a identifica~ão e sele,ão das

mulatas autinticas. Isto n50 significa que agentes e alunas

t e nh am en c en d í men t o do que sejam OC'.)

necessários. Na expectativa de obter emprego,

alunas considera-se, naturalmente, mulata autintica.

"Eu me con-sider o Já mu t s t s , ent e e de é'a passar no
t e et:e eu já me considero uma verdadeira mulata, IHl

rs c:«, 11<~ cor, 1'!1ll iado " <D.).
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"Eu szyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcb a que l::'U soa ~.~ tuu l .•.~ta autêntica, i dénb ic:«,
n/{o o r eci eo de nada, /1-~'O o r eci-sa botar ns d«, eu nito
preci-so criar mais nada em mim porque ~'U mesmo, J,,{ d<l
pra' notar ,{ae ~':..:um« malatazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI en t eadeu ?" (S,),zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Mas a verdadeira mulata só ~ sin8nimo de mulata

pl·ofissionazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 ~ capaz de cumprir com determinadas

incluem cumprimento de horários, ensaios,

ImÕ\nuten cão do corpo em dia I e que exigem sempre um certo

investill1E:'nto, um ee-rar co ou UIlI<:\ produção,

"IÉ nec es-ssiri o s er profission.al, né'? Chega.r na hora
c ert:e , e-sês r b ee: cuidada, com a unha, com o cabelo,
e-sbs»: com ,~ tae in St:'/fI n enh um (ff.~~:;lio nem n s.ds , /l.l,~'o ",} 'Só
PtiI"L'UÚ::' s sb e que f1.&to v.s i ensaiar, teür qu!:'!' e-sb s r a 1i
~?nzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'5 ·a i azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl1do S f:"llll{_' .I-JJ:.' ..zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAp::.i S·"5 a qtl.t:" J.~': ~'5er' P l-azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfi "E "5 i on a I P J- ..=i

mim, i e so e ser p on tue: I nos c omor otni s eas " (J,),

"Se r uru 1.$ t- ~l P }"C 1 fi ~:i~3.ion ..."3t 1 é
de 1.:.1, men t' e r o corpo

sempre ter
dela, que isso

profis~3ãa
é mu i io

i 111t..."1 ~:, r .~..~~/1 [- t!!.. ~'G r l:ri.! -!? ' ...1 ~3 \/e Z~.•'5 ·a S ' mu l -:x.t ..'7 ."5 11"1J;"I a :-(....1. m J as

mu Ls tes: nJ:to se preocupa/fi mui to . Isso é importante,
e s t s r eemo re com o corpo em d i e , o corpo ooai to , uma
';'0r ma b on i ts " (S,),

"Eu 17.50 sabia nada, t inh « de zes se i s .:1.t10S, nê'tr/ COflUJ

co l acs r a meia ou /lU;;' 1Il,:.~qti.iar pe·!:iad';'Hlfent~" ... Aqora eu
digo; ,::,,-7U muLet:e , porque ,,1gora eu sei qtu:' sou uma
Pl:~~·;'~:ioaprof'i'5sion,::tl, ellT qualquer Iuusr: que eu entra,
mui t:o prof.i~is.ional. Olha só, cobrir qualL'[uer 1('U/"0 do
pa 1co, por ,~ue srt]: {::.'~3 eu IL~'O esb i~.~nada di s so . Ef1 t!la
com ,,1 1.::','<"PlJ:'r iêf1 C ie , :ildL7.uirindo 15$0 bado , agora eu
digo com muito prazer: Eu ~?iOUpreJ"f'.i1.:;:7iional U (,J.).

"He ?vall',a peg·:::!r mais pO$tur.E!, ch s rme , seber essas
COiS,::U5 a:1:;,'im, en i etideu? Par aue se .jo!iFJ.r em cena prd
dencsr 1.;7(,( den c:a, m~~s .,:.:!gora, J~oi postara de m~t{o, de

C.iJ.r<l, de t ado , i e so r ee l men t:e eu n,{{o tenho, quero
pegar tudo ie so e qui no curso" (Ro,).

Estar produzida eu fazer uma produç~o ~ fundamental
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para que uma mulata seja e pare~a ~fetivamente uma mulata

profissional.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"N~~o eeb iezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAneo: me msvtuie r nem ned«, nenhulTt ...'l
produç!:to, nem COf!lO colocar alr.r,:~ mei s , nem (li"'! vi sus I
nem nada. Fu izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1"21.2:·""'/" o l'~,,:-::de ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt;'ü' 1('alawil aqui comigo:
't:f: ,:j!gDra '1l.U.:' l!?a tenho qu~~·naet rar ... e sei /.:i ... ~'eu

~l(.(t:' eet ou apagada'" (J.).

"Eu ando a s-s i m, si mp 1e s . Se E'a CIH:"!=l<.~r pa r a e l !:7aé,'11 e
t~"!1,;;~r: ·"Eu St7U lira I ata", ninguém ac r edi t a , né? Por
exemo l o , você olha prd e aae l « s l i, ee e l s f.:"'~lar que
el s é mu l s t:e i,locé:"s cr ed it:s , é ..."I prodw;:ão. l~gor.:.1 \~oc~t;
ol bs p,.-,:j mi m e di e . "NHo". Q{,(,~l ds s duas \'oc~':; <u::ha
mais 'me é mu l e t s ? S'eja e inc er s " (f~s.).

Fica claro que a produ~io remete ~ incorporaçio de

imagem e se encon t ram est re í t amen t e ligados ao exe rc í c í o da

ocupaçio. No limite, a produ~io pode compensar a ausincia de

atributos essenciais, como o corpo de mulata:

Uf\I-::'~ 5~:'/- mu l ...~t.a ~"Cl s cb ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsitie

e l tur:s , te r um corpo bon it:o ,
oade sser ':rf.!l:;' nf./a tenh s. mas ..
Fazer ama prúl..i"W~~!;(J..7} .~ mul ber
b iau in i , bat s um S,::lr.l,:~taalta e
r eo ent:e , e Ie é mu l s t:s:" (E.),

~ a Rwlher ser ter,
'rae 2l e ve..?'es nem

Ouer di ze r , é aoderzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
:')c ;.' r oduz: I bot azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA!.[.'r!

vs i f,'iI...?'erWll sh a«, D~'

En quan t o o e s t er simples ou ap,7~f:'/ada associa-se a

disc:ri~io e recato. a produçio pode ser pensada como uma forma

de investimento que visa chamar' a atençio, se destacar,

revelando uma clara op~io por signos que identificam um

comportamento de Em outras palavras,

tornar-se uma mulata profissional inclui uma incorpora~io de

signos que sio sempre produç5es culturais e que operam, como

obse~va Bourdieu, como ei an o« a iet iris ivae , sempre lidos como
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lnd i c e s dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAamezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsi on om i l~ 11101"s l que exp ressam uma n e]: u r e s ..."! (8).

P()de-sf~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt arnb ém que os i n ve s t Imen t o s

que tem o corpo como objeto - v i sam c apac í t ar o corpo a gel";:\\"

um efeito determinado, ideal, que seria manifestaç~o de uma

natureza da mulata. Este efeito teria causa eficiente na cor,

no corpo viol~o, no samba. que funcionam, em conjunto, corno

í nd í cadorc..'s de urna cer ts Fi ei onomie moral par t LcuLarmen t e

afeita ao exercício da sedu~io (9).

Ao pensar geniricamente o exercício da seduçio em

nossa cultura, Gaspar (1988) sugere que ela constitui entre nds

"8edfl~'!:irp~1,'".a ob t er fal,'on'.:·~:; dos mais di Fer en t e s tipos
-' I:'assal" .à. rr ent:e em !Ul1a fi 1.'5l, con ee eu i r um tE'n/prego e
.::iI.l:fé tsestso um c s ssmen io i uma pos~;ib.i Ii dsde em
eb e r to em nOSS·.:!l eu 1tu 1"<:1 para tads s as pessoas,

incI u-s i ve as do sego masculino, lln~s a ri n c i e e Imen t e

para as mu 1heres L7ue l"êm o fis ic o de acordo 1..70111 os
p.E!drl5t'.:·~:;vi s ea t:e s de b e 1eira" (Ga~:;par, i988, p. i 01) .

Mas d que parece importante destacar em rela~io a

de estudo '" tnao e exatamente a seduçio corno uma

possibilidade em aberto, mas a seduçio corno forma de interaçio

imprescindível, ou melhor. inerente a uma determinada ocupaçio:

~ este o caso da mulata profissional.

Gaspar (1988) prop5e dois tipos atrav~s dos quais

seria possível pensar as maneiras de urna mulher exercer ou

vivenciar a seduç~o em nossa cultura. o primeiro tipo é

caracterizado da seguinte maneira:



"é di r ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAc ameni e referido ao casamento, e n e I e ':.~tau Ib er:
tem -s eu poder de seduli:!1o restritozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,:~s re,.;Jl","J,Sdo modela
medi ê err.ineo de con dut:s que ViS-3IFl,:l preservali:Ji.'o da
pureza eexue I (Pitt""fi.'ivers, i!;',~'rizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ. Cmno bem det in iu
Tbs l es de /I.?"l::'vedo (1.'7'81: 2·1'7',~,é prec.isa haver um
e qui I ib r ia en t: r e recs t o e eh:ibili:iro ':rUI::' Pl:;,'rm,i ta ,:}
ma1he r um» P.'"OP,"J,9':U1d.;,~de ei IIU::'5ma,m':.Ei (,U,r/3 propaganda
diee imu I sde 'iUI::', no mer c s do do cs esunen co , 0Ji.'0
ts ravo aue uma o Fert « maior da L"(uezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa procan~ 11 (Gaspar.
1988, p.101 - os grifos s~o meus).

por atuLber e-s qUI:' tl,~'a p.;,~rtic.ip,'un da 'código de honra'
a ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"!:j·erl t· .i dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(.1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr CJf.1 o-st o P 1,..71" !"':ti t· t- -· /i.':l \/-!:? rzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'S (J 9..7 J: é.'9,~. f;.: a

S-l':'dl.l(;:,~'fJ eicer ci ds por e que l e-s ':rUI:!' estilo livres para
é',,<'P l or e r plenamente seus encantos sexas ie e despertar
emacõe e e r át: ics e . I~ sedali:ito fi, nesse caso, am«
peqaena amostra dos prazeres que elas está"o dispostas
a oferecer. ,.:hi' prostitutas en"{uadn.~m"")'5~'!ets tal

levando-a
porém~~o2,'dTJj:'i110" (Gasp::w, 1988, p . 101).

Assim, para Gaspar, cada um dos tipos de seduç~o

pressup5e rituais diferenciados, associados a dois diferentes

modelos e construindo, uma í den t idade: o modelo

por sua vez, com seus rituais de

Para que uma mulata tout court se afirme enquanto

mulata profissional tem de mostrar-se capaz de empreender uma

campanha desabrida de si mesma, exacerbando a exibi~~o

b otar um biquíni e expor a bundinha e rreõ ii sd inbe , ba l sric er ~fS

nesse sent ido, estar apta a mostrar

e~m' rituaiszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAde s e d uc ão cujo ,
I!:~ a
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pzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr-o s tzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAitu ta .

Se azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAseduçio associada ao casamento imp5e uma

profissional exige uma n~o menos elaborada administraç~o de

rituais, de modo a impedir que sua identidade particular - de

mulata profissional - seja diluída/absorvida pela figura da

prostituta, cujos procedimentos evoca. Com efeito,

performance artística da boa profissional sugere ao p~blico que

~ uma exigincia

estrutural da ocupaç~o estar apta a gerir as situaç5es daí

dE~Corr en t es .

Mais al~m da performance individual, ~ a Pl-ÓP1" ia

concepç~o dos shows' que cOQfigura o espeticulo como celebraçio

do tema da disponibilidade da mulata, principalmente atrav~s de

quadros que ensejam um contacto direto e malicioso com o

püblicc) (10). s~o recorrentes os acidentes de

em • que os a s s éd í o s dos t u r i s t a s

inconvenientes e constrangedores.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Pâx«, am« mal ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt".::l f' ro Ti '55 i on si I, é c Ia 1"0 que ela t" em
qu~" ee r b oni t:s: e i n te Lia ent:e , II,!,~'O b s-s t:» ee r muI s t:s ,
ti:'I7Y qUi:' ee r b an its ê' int et iaent:e , Tem I."{ue setrer
dançar I:' enc s rs r 1..7 pdb I i co de l s , en t en de ? Par aue i em

muite« t?w.:? n~{a eeb em ~~'ncar,.:;U"C) odbI i co qae l?:st<3í li
fora p,~ra receber ela, No moment o t:'(ue ~.dgaf::':fn f<.~!.:'l
.':J.]gUII7<3!co is s , ela ji se s-s eu-st:«, c. .. ,~ rem público que
,.'~'!!i'!!iH~;·f.-':~J en ten de ? .Voei:? cb ea s as~:.-im na ShON, de
reo ent:e \/océ est.::{ da ncsn do , est.::{ um honrem sentado,
IU.l, na mes;«, porque pâ:·r:.r.~, uma mu I st:n bonita, com o
corpo Lin d is-s i mo , s l tie e i ms , den c ...=wdo.,. e;' tem genl'e
que Fi c:« eup er etcci cs de e v.si l si , que r ch eas r perto,
I;'~::.'g.;.~r. E'ntii'o tem delas que nHo sabem ee impor no
lugar delas ... ,Jamais uma aru l s t:» profi;:;s.ic;I'I<11 vai SI::'

-El ::,sast--Eu" (.'01" aue um« f'eS:'!ioa - como s e Ta 1a? - W11 f.É(,
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ee exci t ouzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAassim de reoent:e no palco e \'1ael" ir Ia'.
esb e , tOC~.H~ IU.d<.~, en t ender 'H/ia} ela temzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlialE' rl':.·••~fJ.ir
comzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa c s Ime tot s I e <:u' tud o ~'ai se r e so l ver , 1.::' nâo
entrar em p<.~'n.ico. POI"I':[iH':.' tse en t r n l::?trf p/inico, ,:'J.lo
'ShON vai. embo l e I" , 1.'.;.1i ds r a au il o fado. E'nl'~fío eu s cbo
que a pe'3','3fN1 tl':.'1I1 que t er (] m,::!.ximode c s l ma lE;' d ei icsr
..s-se im, como se n..=!.da eeri ees ee s con iecen d o , :ij'2,'!:1l.!irzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
.·".i/7{1f:J 110 -:,;/~f)WI umzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.,-iS{1 j.."r" ..zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA:l t odo man do , num» boa,

en cs r sn do ali, né, normal. Pr ..=Í. nT.Ím é iS,:;70 q(,(,,~' é ser
in ce I iaent;e " (D.).zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Assim, en t en d e+s e \-epeti das vezes as

entrevistadas busquem demarcar claramente a identidade

reivindicada e legítima de mulata profissional do campo das

práticas associadas ~ prostituiçio.

"õer s I ment:e <:l mul s t s , a idéia qae as pessoas tem é .de
~lue a mu l sit:« t?st.;:{ no palco, eI s•. é gostosa, é quente,
f· l ..«e e im, fi ..~~3·"5a~:f{" e q.(.,(€, ela tem q'ile ee r ob r ieade a

sair com alguém, tem que sair com sr ineo . Nflo t em
11,:'uf,:~ a v~::,r, i s-so 11.."/0 exi et:e , .4 mu l s t« é uma
profissão, e l s vai apresen{,':I.r a que é bonita dela,
e I a ve i '5 e e ici b i r a 1i p e r en te
Cl.7ma intenção de se prostituir

'" ,as pessoas, mas nao e
e nem de ser obrigada

a esi r com ninguém, mas é o q'ue g~:~r,~llflent~=.:~as pe-:J!';i03.-S

pens:::ll17" (8.).

Ser mulata ~ ser profissional. Na afirmaçio desta

í d en t Ld ad e , basta al í nhar atributos

características por assim dizer positivos;

mesmo a imperativa, uma clara demarcaçio da prostitui~~o. Na·

seçio seguinte veremos os limites acionados para circunscrever

a profiss~o de mulata.
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..zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A identidad~ da mulata profissional

cercada de perigos, de ameaças de diluiçio e, nesse aspecto, h~

um encontro entre a representaçio das alunas e o proselitismo

dos agentes (conforme Capítulo I).

o contexto do exercício profissional a noite,

contrapõe-se a estar no domínio da família e do trabalho

propicia um contato, ouzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmistura. com indivíduos considerados

potencialmente perigosos.

UI"'~71..it"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAatun d ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAda · fa lf/1 .' I ia I «usurdo eu c omec e i I se r eun iazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
e falou: 'Olha. c sb ec:s , mui t:» cabeça, Não v,:i com sede
<~o pot':.:', Tudo, primeiro, LntVe, v.:.'":direitinho, ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfaça

o seu trabalho e direto prá casa, Sempre mantendo
aq(lel~~ .ima!J'..~'mque I,'OCÚ' t em den t r o dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAC':'~S-,~. N~i(o ::;12

mis cur e com pel:7S02!S- que não tem nada a ver com você,
prd voc~:?n!.fo pefiN'J.r maus h::ibit05 ou vicio-s ", Tem mui to
na noite essas coisas- (J.).

Estar na noite exige cabeça, porque insere a mulata

p\"ofissional um coat ext:o pleno p e r i90S

imprevisiveis, e a a implica em um domínio no qual a prostituta

se destaca como inescap~vel refer~ncia feminina.

Estar inserida na noite ~ circular num espaço-tempo

no Cjll<:\ I paira fortemente a sugestio de uma identifica~io com a

prostituta, sugestio estimulada pela produçlo e pelo ritual de

seduçio que sio exigidos da mulata profissional.

"Te(!'1IITuito home(" l:l(1(:" pensa s es u«,
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\E~-;t.i com
prostitutazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

,~'=la~::'1,1 banda
da noite,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfl

dê' , 'ora é tsr o s]: i t at:s , é
p.i r<.~nh,,~, Eu '=l/,U"/" i a qU~::'

eu vtae r i « me emo , l'1'S'SJ;.:' lance
e ,~prostita,ição. Eu PO~'5'50

o meu sh o», pe.ÇfarzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,~s minb s«

acab.r:l'fi:5t: i s eo (10 Br s si 1,
d e ser e r]: i et:« da noi te
ir a b a I h aY (10 '5h m v' , f.:.~z'e r
coi:5a:5 e ir embora I

prost i tu.il,j.-'{fo" (Z.).
fir::o ee nazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Pode-se perceber, que a afirmaçio da

identidade mulat~ profissional passa por um di~logo defensivo -

distanciamentos com a prostitui~io.

"No Funda, na fundo, a gf:;'nt·~':., tem '1i.U.? mostrar que n/ia
é nada ,-Ü·l, qu i 1Q acce a'S pe'5'::Joa:5 pen 'S<i1l11C, .. ,} d i zoem
logo que é f-'rosl:itut,'J", nT~.Ej n/to é nada disso. Ent./i'o as
f:'e'Ssoa~1' t€:'1I1 L'W€:' en t ender L7ue n.â'o tem nada a ver, á.â'o
tem (lada disso" CE.).

Referincia constante, a prostitui~io se apresenta

duas modalidades: como uma atividade em si,

totalizante ou exclusiva. ou como pr~ticas que uma mulher pode

desenvolver paralelamente, isto ri, superpor ao exercício de uma

profissio qualquer,

No primeiro formato a prostituiçio se contrap5e e ~.

pensada como alternativa a trabalho.

" üue trI ':z(,un-
tr eb e I har I

S'l::' prostituir,
trabalha" (Ma.).

qual 'Por sua mod a1idade, prost Lt u í cão
,
e

recusada a qualidade de trabalho; no m~ximo, ~ uma atividade

que se superp5e, sem se confundir, ao trabalho ou ~ profiss~o.
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Em principio, a inclusio da ocupa,io mulata ao

universo das pfofiss5es excluiria, por si s6, a prostitui~io em

QuantozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAà

segunda modalidade - prostitui~io superposta, complementar a

uma pfofiss~o -, o que alunas e mulatas profissionais afirmam ~

que estio colocadas na mesma situa~;o de outras mulheres~

outras trabalhadoras,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Se r mul s t:«zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA!fi como uma profissão qualquer, e sb ou
levandozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa minha vida norme l tnent:e , é como W11 emprego
qua I quer" (L,),

Neste contexto, entende-se bem a necessidade que

~51:::,ntemde c o l oc ar c 1a)"amen te a (segunda

modalidade) como uma p)"átí ca equidistante de todas as

profiss5es femininas, possibilidade igualmente aberta a todas

as mulheres, seja qual for sua inser~io profissional.

"Eu acho t:(U&.' confundem isso, mu l s t:» e pra~3titata,
POI"'L"{W2 as peS~:iO<:IS ho.je em dia estão assim, «e i lá, só

pensam rure bab s ç en «, é por e-s-se-s msch i sma« que te/fi
J'::'~15..7~~:Jdiec r im i n ec de-s : ~:;JE.'l-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAprosti{(.(t ....=i.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA0$' $~'1/" atu l ...zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA=tt ...!t.

Prostituta você pode ser em qualquer lugar, não
precisa ser mulata, vocé pode trabalhar num
e-scr i i ár i a e ser am« prostituta, trabalhar num bsnca
e ser wüa prost i t at:a " (Z,),

Mas o raciocínio parece nio ser suficiente. E a

necessidade de se defender/proteger do estigma da prostitui~io

nia constituiria de d i ecr iminec So ~\ p)"ofiss~\o,

Afinal de contas, o que pode ser lido no conjunto dos

depoimentos é que as mulatas sio t~o dadas ~ prostitui,~o

quanto G5 mulhcrc5 em se~al - o Que pode ser, ainda, lido no

s en t: i d o í.n ver s o : as mulheres eM geral se prostituem tanto

l,rf?



quanto as mulatas.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A da identifica~io/associa~io mulata-

proszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt ituta, não vai conot a d a de

julgamento moral da pr~tica da prostitui~ão e das prostitutas;

serve, isso sim, para recusar as representaç~es segundo as

quais a especificidade de sua condiç~o estaria no fato de ser

liminar ou f~onteiriça ~ prostituiç~o.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Dada um c om o eeu t· r ebzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA« 1bo , cada um com a '5ua
prot'i'5"~"5/lCJ, e quem 'iuer se prQ~::;tituir se prostitui,
qa~:'.·,rl qati'r t r eõ e l bs r , trabalha. Ea penso assim".
(l"1a. ) .

o que parece essencialmente ameaçador i o movimento

de diluição das diferenças, que desembocaria, ine~itavelmente,

na impossibilidade de legitimaçio de uma identidade de mulata

profissional. Trata-se, pois, de desmontar o mecanismo através

do qual a associação conduziria ~ transforma~ão em uma regra

geral de eventuais (mesmo se numerosos) casos de superposição •

e, consequentemente, no necess~rio englobamento/subordinação da

condição de mulata pela condi~ão de prostituta. Um e xemp 1o

perfeito deste deslocamento ~ dado pelo professor de EPU, que

sugere claramente ser a exibição profissional da mulata uma

forma elaborada de trottoir Ccf. Capitulo I).

desta associação/deslocamento
,
e pois

condição da afirmação da profissão de mulata. Nesta direção.

entende-se o sentido de numerosas coloca~aes que situam a

pr~tica da prostitui~ão como op,~o estritamente individual.

Equidistante de todas as profissões, indiferente ~ condiçio de
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cor, de classe ou de ocupaçio, a prostitui,5ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé algo que esti

definido no por opç6es e estrat~giaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"...fa' ouvi fal.::~r atuzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAii o qaezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAas mul s t e e f.;flo muito ...
diecr imin s de s , ~"5!fo prost.itut<'H5 a bl='1I1 d iee r , né"? Ent/la
eu vi L7Uli:' nf.:ía fi nsde disso, ve i pela csb ece ds cede
um ("... ,1 snt/ta eu vi q(.fl::' não l"::,n~ na".h,. d i ss-so , üoet ei
da cs r r e i ra é' voa can t inuar"( Z. ) .

Vimos como a noite é um espaço-tempo que aproxima a

mulata profissional de pnH icas quais
,
e

necess~rio demarcar-se claramente para afirmar uma identidade

pr6pria. Mas a noite oferece, igualmente, outros referenciais

que, igualmente demarcatdrios, nio aparecem como

vizinhos perigosos e ameaçadores. A noite é também povoada por

outros elementos que, tanto quanto a mulata, t raba í ham na

noite: mús í.c os , artistas em geral, sio, assim, vizinhos bem-

vindos, com os quais se busca uma associaçio evccativa que

viria reforçar a identidade positiva de mulata profissional.

A auto-inclus5o no mundo artístico é acionada, via de

regra, como um reforço da condiçio profissional e como a

circunscriçio de um conjunto de qualidades que, pr6prias ~s

mulatas, sio por elas compartilhadas com um conjunto mais amplo

. mu l e ie: t;f br sb s l b o como outro que l que r ,
que lé WIl trabalho s r t i-s t ico , en cende " (D.).

I

mas so

"Ach o i moar tont:« l'.:'L"J. SI'" profi~?j~:;iol1a/.i~!·ar, -s.:;t{u::,
porqal:2' ela t'l3;'lIT l(ali:' botar na c:.:Ü)e,,7~1 de I e '1(.(13;' ela é am»
e r c i s t s«, ~' dn I i , e nb e , e l e eub i r , ela SI:? es Por cnr , ~::"
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n:.ro dei icsu:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL1iU? ned« suti« ,:~csbzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAec:s , nd . E/fi t eraae
s s s im, sl2'nrf'r~' ter .;~ f'rof.iss·!:i'o de I e "zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(8.).zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a pertin&ncia ao conjunto artistas

subsidia a constru~io da identidade, na medida em que situa a

mulata num campo que se diferencia de uma ampla gama de outros

campos profissionais/ocupacionais; por outro lado, coloca a

questio de seu posicionamento face a outras categorias de

A identidade da mulata enquanto um ginero particular

de ar t ista c on s t r ó í+e e , essenc ia 1ment e, na referincia ~

c a t e s o r í a d anc a . A mulata ~ uma danç:arina, e, em c ert os

contextos, tal a f í r mac ão é conotada positivamente, como

reconhecimento de uma certa qualificaç:io:

"Na Ls t:« é saber sambar I mas é também peg~lI- uma
cor eoers r is r.dp.ido. Porque nn c isremen ce as pessoas só
d2iV.E!IIY v s l o r ~qal;.71'::ls pessoas L7ue só sabiam sambar.
Como a J. (pro·ressm-a de c oreosra f í a ) fala: 'Nalal-a
não é :?iÓ aqu~'la L7ue ssmtr«, que rebola o bumbum, não'.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
E"[( ..:.~J..::l1{J q!~l~::'fi n qu e l s:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtii.({.!;" t ,':')f.?f/ ...zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA=.f cor eosir ..s ri s 1-.~{p.i~tfJJ qifJ:?

denc:« com for>; a" (~l.).

Nesta passagem, o saber danç:ar é qualidade que coloca

a mulata profissional numa posiç:io hierárquica superior ~

~quel a que ~)ó sab e rebolar o bumbam . Há

momentos, no entanto, em que o saber danç:ar, ou melhor, o ser

dan,arina ~ confrontado ao ser bailarina; neste confronto, a

dan~arina aparece, de um lado, como portadora dos atributos de

espontaneidade que já foram ressaltados na se~io 2.3 (11). De

no entanto, e mais comumente, a danç:arina aparece

COITf() nio tem - ou que ainda nio pode adquirir-
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todos os conhecimentos e t~cnicas ~ndispensáveis a uma

baizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAar ina.

no mundo da dan~a sio ainda mais

comple~as se se considera que, para muitas das entrevistadas, e

da presidente do Sindicato de

Profissionais da Dan~a convocá-Ias ~ sindicaliza~io, a rela,lo

entre mulata· e dançarina nio ~ nem de superposi,io, nem de

simples inclus~o.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Eu 'fif..'mprezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAgt7stei de den c s , denc:»
cur-sa ~'"n,:~ c,,~::;·a, r en l men ce nlto tem,

mesmo. l}qu.i,

IU/" CRs.).
110

"Eu -t.g.ço -:;"ht7N de muI sice , nra-s é iU1'I':l coisa, e ee i«, que
eu n/to gO~'ito. NXo dl::.'~:;-f'-:1.l.j':a,Illas eu tsemts r e 1ieue i ma.i-s
pro meu mando Pl"ofissiona 1 de denc:s . Nas Esse negócio
de muLs t:«, eu ~~r<.~ ob ri s ed» a Fazer, no grupo que eu
l.E1.zia parte ea era obrigada .:! f-2!a·er. /"1 dn i cs casa que
eu achei -:"J.:'5:'5.irffFoi e:3::j",,~ aqui - "!!ihoN de mu I s t:s . N...!(o
quero ser malata, q(ler dizer, isso f'az parte também
da dança, mas eu auer o cont: inuer sendo uma dencsr in ..."i.
profissional. fado bf:."fll que t'-:"J.."'!: part1f:.' da profú!i"5,!{o,

ma-s ti que ea me ie me amarro me-smo é dsuic s r , é um«
coisa qae ea sempre t i ve comigo: dstice s rro , 7a.;:0
também um pouco de .iee:s:" (E.).

A hesita,~o é evidente: em certa medida, ser mulata

faz parte da profissio de dan,arina, mas ao mesmo tempo nlo

permite que a condiç;o de dan,arina se realize plenamente. Há

qualidades essenciais a uma dançarina que podem ser desprezadas

em uma mulata; da mesma forma, há atributos indispens~veis ~

mu1ata ao s quais a

Ln d íPer en t e .

"Eu nira «ou mu l s ts , eu eou maren e , e a sou moren«
cI s r s , i n c l ussi ve fiUefl1 d is i e so ~é a 170:·::;:'53 c ore dar s Fe ,
Di s: que t:'(l doa era c o i zs , /lT'::~-::i B'i.( (lHo -::;oa mul e t« , nXa
tenho a l curs , n/~o tenho s aaeI e cch sn "(.U!' fé o c s eo das
muI s ts «, rem que fiel" e t t:e , ai/r 1171.;'t-rOe oitenta, tem
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que t erzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAct cor, {;:' fI.1.'f!i!;70, ...:v.' JJ'.'U flHo aou . O meu casozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
eer ia ser den cs r in s , de dsnc s atode rn«zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ pra ser
ma]at ...~I no meu caso. n!lo dá J ai não «s: (B.).zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A possibilidade de ingressar na profissio de mulata

parece inexistir para aquelas que, apesar de sua capacita,io

para a dança, nio detim algumas das características físicas

exigidas. Para outras, a presen,a destas características parece

(J que alcancem de maneira plena, sem

ambiguidades; a ambicionada condi~io de dançarina.

"Eu ~-;~::"",rpI"~::IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~I-'i;! ,/ ..zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA=1 es: JzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAh.:l mui t o t ~;:'flTPo ..:.~t 11- ••zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA:x .I~"5. .41
1

j:.'"-~r e i e

comece i a 1"2lzer gindstica. :'41' qusuido 11h:" f ...s l e rsun que o
nesuic i -!J 17 ••~~~~1~;:'1-..:~ j .:.~;:?:zJ me -l..:~l ..~11"~~ Itl ·S!e si Ir! : ..O g I" i /1 go n!.{~7
vem p.ar-i.'1 o Br:::I~;;.il ver mu l s t:» den c sn d o .ieee , ..../J..':'m ver

co i ss s aov.xe , POI"que ld eles t em balé, eles en ten dem
muit:o de aenc:« me-sma, Entffo e Les [liro sitoidiot'as '. t11
f'al8.ralfl pni! mim: "tem .:rue te r I"-'i!ça na pé, tem t<.1tnf:ulm
'lue 1..'"121" denc s al'ro". Eu parei e falei: ',tth, meu Deus,
1'.;':'5t ou pe r d i d,'J" eu lume a fi Z .i ~5"50 na vi da '" (Ir.).

Embora contida no universo da dança, embora situada

no campo das profiss5es artísticas, a mulata profissional s6 ~

dançarina de maneira ambígua.

consciincia de que aquelas mulheres com determinada cor e

determinados atributos de corpo, se e quando ingressarem no
.

universo das pfofiss5es associadas ~ dança, dever~o encaminhar-

se para a profissio de mulata. Assim, os atributos que

c on +e r í am UITI':~ valoraçio positiva t <:\ 1 CCH110 exp o s t o
,,,

nas secce s

2.3 e 2.4 - aparecem agora em sua dimensio negativa, ou melhor,

como elementos que restringem as alternativas profissionais.

que mesmo ali onde mulata

profissional parece afirmar-se como um tipo particular de
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dançarina, a ambiguidade se faz presente. a condiçio de cor

cobra seu preço, indicando que o caminho aberto para uma

eventual profissionali2aç~o e ascenç~o social permanece contido

em limites estreitos, demarcados.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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2.7.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASíntese.

NEsta se~io, a exemplo do que foi feito no Capitulo

I, busca-se resgatar resumidamente as principais noç5es e

representaç5es trabalhadas. Al~m disso, sempre que relevante,

buscou-se confrontar as vis5es das alunas comzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAas observadas

entre os agentes.

a) Cor de mulata

Vimos que a atributo de cor ~ elemento Essencial da

auto-representaçio das mulatas, nia abstante estar presente a

fluidez ou multiplicidade na classificaçio de cor que temzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsido

apontada como uma característica do padrio de relaç5es

inter~tnica9 brasileiras (vis-~-vis o padrio norte-americano,

sobretudo) (12). Tal fluidez chama a atençio, uma vez que o

universo estudado estaria delimitado a priori Curso de

Formaçio Profissional de Mulatas, realizado numa casa que

apresenta shows de mulatas.

a qual

Aceitando-se a proposiçio de Pacheco (1987), segundo

as relaç5es raciais (e a auto-classificaçio pode ser

considerada uma de suas manifestaç5es), se definem

relativamente aos contextos em que se apresentam, seria de se

esperar um comportamento mais uniforme. A ausincia desta

uniformidade permite supor que a cor de mulata, afirmada como
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requisito essencial ao exercício da profiss~o de mulata, remetezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

à auto-classificaçio da cor. idéia de

palco, ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAque é suposto ser uma mulata,

possível entender a pertin~ncia. num mesmo contexto, das duas

afirma~5es seguintes:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

idénzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt ic ..."J. J n!:to p rec i ea de
nada. n/{o ts reciea botar n s d s , eu nXa ,on'.:'ciso c r isr:
me ie ru,:u:la ea: mim ts oraue 1::'(.( me-smo • ..fi di pr~ nat sr que
~~~am« mu 1a ta. en t eaaeu '? (S,),

"se Por p e l s: cor. eu n.f/o sou mul s t e , SOl..( fle!;]!"2l me«..no .
Na~7'como safiTb.ist,~. ma l et:s , ,~?U me c an-s i de ra ' (A.).

Assim. a cor de mulata é uma atributo necess~rio. mas

que pode ser acionado de duas maneiras: aquelas que julgam ter

o matiz adequado. co~sideram-se aptas a preencher os requisitos

as que se vim com uma cor nio

perfeitamente ajustada. consideram ser possível compensar essa

car~ncia compondo outros atributos.

Comparando esta percepçio da cQr de mulata com a

expressa por agentes, poder-se-ia afirmar que estes parecem ser

menos flexíveis no tratamento do atributo cor.

explicitem exatamente o que i a cor de mulata. fazem questão de

fundar sobre ela a imagem de autenticidade com a qual o

espetáculo e a casa estio co~prometidos. deixando evidente que

este compromisso se atualiza antes no estabelecimento de uma

iHe



-I'a.?'!:.:'lIrr.l<:~rf.'!:.:' do c or po de bsi.l e, como t'/?f17 f:'fIT oatr s e
C,',~~:;'~,~~..,t<,wrbéfll, parque {1L'lU.i /10 DazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAjd é m,\Li~5 pn.~ cor

escura, mas l'1;;'flr ou tr s e C'::~S.;:I~~"que j.;;{ scei t: .•."UI;' fI/E'ate,
tnad e Las: fll(.(l,:~t~,~~?iczyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA!':'H",:X '5 , que tomam D lag,:,•.r: das
mu l s te« ,::!r."[u.i da 00, LizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1;',/ di rer ent:e, elas QUlir ,'XP,':/rê'Cf:'111

Iff,:.~.i S da que a)"5 mu1a t':'~~?i, 'Ira '5 ·anui a ca )'50 ,4 maI ~,~t.;~
me esto " CPro f".zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAde COI"E:oSII-afia),

o olhar do COre691"afo para o efeito de conjunto do

espet~culo e o olhar da aluna para sua cor e das outras têm em

comum o fato de que ambos admitem que a cor de mulata pode ser

composta: para o core6grafo, com a cor de outras mulheres que

para a aluna, com outros atributos relevantes para o exercício

da profiss~o de mulata.

b ) CO\"PO

As alunas reconhecem a importincia de ter o corpo de

aderem plenamente à proposta do

espeticulo, que pretende representar a mulata brasileira como

dotada de um corpo viol~oJ ab un d an t e , focalizado sobre as

nádegas e os quadris.

Se a exigência deste tipo de atributo físico parece-

lhes perfeitamente legítimo e conforme a seus pr6prios

critirios, as alunas rejeitam a introdu~~o, pelos promotores de

shows, de outras requisitos físicos, em part Lcu lar, o de

a í t ur a . a s s um í n do o projeto de autenticidade

,,\C i onado p e l o s questionam

autenticidade e representatividade das·mulatas altas. Contr~ria
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contririazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAà realidade do POVO brasileiro,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAo

requisito de altura aparece-lhes como uma indevida intromissio

dos interesses comerciais na estrutura do show de mulatas, uma

imposiçio dos clientes que compromete sua brasilidade. Face à

mulatas reagem da mesma maneira que os m~sicos

estudados por Becker frente aos gostos dos squares: afirmam ser

a altura um obstácul6 à plena realizaçio do verdadeiro dom da

mulata, que ~ o saber sambar.

c) O dom - Saber sambar

Encontramos entre as alunas o mesmo enunciado acerca

do dom que aquele identificado entre os jogadores de futebol

por Aradjo e entre os m~sicos de jazz por Becker Ccf. Capítulo

I). ~ tamb~m o conceito de dom que os agentes acionam no

processo seletivo. o dom ~ atributo inato, gratuito e natural,

que na5 pode ser adquirido nem transmitido através de processos

de aprend L:r.ag em.

Mas aí se encerra a convergência,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApois as a l un a s

nucleiam seu dom, de maneira in~quívoca, no saber sambar. O

saber sambar ~ inato,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAB15td no ~?ian!1ue ("ou VfJc{i sab e ou você n,({ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

eeb e ") , e é nele que est,,{ ~;ituado o n ücleo cios carac t eres

distintivos da verdadeira mulata. Como vimos no item anterior,

el e é v í s t o , Ln c l u s íve , como a qualidade capaz de compensar

carências em outros atributos - cor, por exemplo.

Na caracterização deste dom vimos delinearem-se dois

caminhos possíveis. Atrav~s de um deles, o saber sambar ~
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percebido como dom compartilhado por u~ conjunto de pessoas, ou

melhor, por um segmento particular da popula~~o que tem a mesma

Em outro sentido, o domzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé

estritamente individualizado,

pr6prio a cada pessoa.

ci jeito de sambar particular,

Comparando com aquele dom que ~ reconhecido e buscado

seletivamente pelos agentes, vemos que h~ uma enorme distância.

Para os agentes, o n~cleo do domzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAda mulata ~ sua capacidade de

gerar uma reaç~o especifica do p~blico; para a mulata seu dom ci

algo que está nela - e os movimentos ou passos que executazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

c onst í t uem ap enas uma r esoos.ta ao que têm d en t ro dE~ sizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(Usai

toés l menée da mi nt,« cabeJó.",,:!N). Ent en de+ae , rü?st('.?ponte) de v i st a ,

que ,,\5 alunas não r econh ecam em um oub r o -- ptíblLc o , emprE:~;,h-j.o

- aptid~o para identificar se sio ou n~o portadoras do dom de

mulata.

Esta convicç;ão não significa que as alunas e mulatas

profissionais nio contemplem entre os requisitos que reconhecem

legitimos o que remete ~ interaç;ão com o p~blico. Com efeito,

não apenas o reconhecem como atribuem-lhe grande importância;

ele ocupa, no en t an t o , um lugar distinto daquele que lhe

conferem os agentes: o da profissio.

d) Profissão

Se o dom da mulata d algo que ~ interno, que remete a

uma relação consigo mesmo com as raizes coletivas elou



i nd :i. v :i. d ua í szyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApr o t:i.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA55 iona 1 algo

associado/dependente da capacidade/habilidade de manifestar

Em outros termos, e dando continuidade ~ compara~~o:

para os agentes, constitui o n~cleo do dom ~ para

as mulatas o que especifica o exercício da profissio.

Assim, o mesmo atributo, definido quase exatamente

mulata nest e ponto, reencontramos a mesma

autorepresenta,io dos m~sicos de jazz -, o dom nio depende de

qualquer atestado de out ros :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
""1. •...zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt:u

no entanto, aos m~sicos de jazz de Becker,

o reconhecimento deste dom por outros - cliente, empresário -

ao inv~s de ser conotado negativamente como uma espécie de

concessio aos nio dotados, aparece afirmado positivamente como

prova de profissionalismo.

do ponto de vista das mulatas, ser

profissional remete, sobretudo, ~ capacidade que devem ter de

afirmar-se como mulatas dentro e fora do palco. As~>imJ.

associado ao profissionalismo está a id~ia de produ~io, de

visual. Ser mulata profissional ~ estar produzida, dentro e

fora do palco. ~, pois, tamb~m, administrar todos os elementos

que concorrem para a afirma~io da carreira: chegar na hora,

manter o visual, manter a forma.

d as a l un as 7.:\

disciplina, embora referida algumas ve~es, ocupe um posi,~o
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secund::Ã1"j,i':\ do quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAo

profissionalismo. o qU€'~ pzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa r e c e importante relevar

fo 1- mu 1aç: ~;\() d <:\ palco e extra-palco. en t r e

profissio e vida. ~ nitidamente diversa daquela que encontramos

entre os agentes. Enquanto o professor de .EPV insistia na

importância de, do palco,

desidentificadoras. as alunas, ao contr~rj,o. deixam claro que a

verdadeira profissional, peI«\ produção visual,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdeve

identificar-se facilmente também fora do palco (13).

Finalmente. foi possível perceber neste capitulo que

a constituição de um campo profissional específico é ameaçado,

segundo as mulatas, por uma confusão entre este trabalho e a

prática da prostituição. Sem falsos pudores ou moralismo, elas

identificam nas performances que realizam no palco, t an t o

quanto no ambiente da vida artística da noite.

mov ed i c o que mas

liminarmente, e de forma claramRntR def~nsiva TRclamam da

ri i sc ri mi ti .,:1 ",~'Ho qUf2 ~:;('J'Fr em.

estamos diante de uma converg~ncia

entre o projeto empresarial e o das alunas: nos dois casos, a

associação entre mulata profissional e prostituta ameaça a

i ns i st e em i:\firrnar que quem qu í ser se prostitui1" ézyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"e r oô l ears

as alunas insisteml



NotaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(1) Sobre circula~~o no mercado, ver Capítulo 111,

(2) A relaç~o entre o sambar e o dançar ~ de grande relevância
para qualificar o espaço profissional ocupado pela mulata no
campo dos profissslonais da dan~a, Como será visto mais de
perto na seç~o 2.6, o fato de a mulata n~o ser estritamente uma
dançarina pode aparecer, em outros contextos, n~o como algo quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a mulata teria a mais - no caso, espontaneidade e criatividade

ma s , Ln ve rsamen t e , :::1.190 ctue tem a men os t éc n í ca ,
qualificaç~o, Neste sentido, ver também discurso da Presidente
do Sindicato dos Profissionais da Dança, no Capítulo 111,

(3) Também a mulher negra escrava,
sexual do senhor, era percebida pela
estando fora e, portanto, livre dos
feminino normais,

transformada em objeto
sociedade colonial como

padr5es de comportamento

(4) A esse respeito, ver Bourdieu, para quemzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA·~s ta~~namias

":.~1~:1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.i ~::.sd..:.~~'5 ..:.~a ~:~ar» o f.:l~::'r cebi do (rlf~lr·~i{}t"·fi1..::~}1r ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ. ForzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt ~:?I"· · ;f.'r ..:.~ca ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

!7 r -,tut de t"j.'.sE' i,fl~~'l~I~:]J. {:;' t~:.. ..} ,!:j .~ttJ, como -::j~:~'nlPr t:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1
} .E~tl me-smo .1: tE\ii~'i:1o

,:'':.l,1-l;1 .i { ,I" .:ll" i ..:.= .! ":?J' ( ,,=j i ~:t.!:i i ':~d~!? l, ~~..1~::Is:..:<~ f -!::' Irf i n ,i n ..:.~ J~'C) d J.::' 1 '1 (1o '5 ' ~=I;" ~,\!ss,:::j ~:} ~::' i ..:,~dc1 I

.~~$ n~' J..~'J.J i~1~~'ll.:'t«J~'(, -s 1.::' ,~~ lJ , I';' i.]'lU i J..~'o -:i ~I ":,7j o t7 i .=~i '5 d i · fJ .:!' r J3.1 n t e '3 , à []o ,1 - d t.t r ~t o li ..:~

f.11••:'~~.Il.l" t7 s:..:,X ,} ~:? fi {:~~::~;?'I,:; :· ::i ..:,{l" i .H! ~'51 au ~::I/" di 1:~:~::III"} f f,t n d..:.~d..:.~'f:} n « ~....:~;.! ...:~JJ,'j

!~·1:iP,!:~C.{fi C,'·::l de uma ordem ~''''DCi .~~1 det" erm in s da " (Dou r' d i eu , j, 9?? ,
!' .!5U,

( ~:;) E s;sa r c p Y' c s;e n t a c ~\o , s;c m d ü v i d :;:\ :::\1 9 uma , E~n c o n t r a --se
profundamente embebida naquilo que é considerado o nosso mito
+un d ad ar' d <:'. n :,:..ci on <:\ 1 i d a d e , ,,\ c: h ama d ,,\ "l\,,[/:)u 1-2! !:{:::1 s t ré::; r,EU;:",';l"5"

(I'i~.tt<~; t?üt), que -I'a:;'. do b r a s íl e í.r o uma. Sín(:f:.'~~(-:~da-s tl-Ê:~:; 1"",';'<'\5

originárias c, ao mesmo tempo, transforma os elementos raciais
intermedi~rios ou intersticiais - os mestiços, mas sobretudo
os mulatos - em foco da brasilidade. Para uma discussio a
respeilo das recorrentes vincula~5es entre as temiticas
n est r o Z r e l s ciie « re ci eis E' a s ci on s li d s de no pen,::;::~,mc'ntosoc í al
b ra s í 1 e :i.r-C) ver, P01- eX0:mp"1o: Or t; íz J 1. 9Bé>; ~):i1 va , j. 9B9;
~;k:LdmcH·f.~J 1.?76.

(é» A percep~io da exigincia de altura como arbitr~ria, como
algo que escapa à lclgica de representa~io, fica ainda mais
evidenciada quando se trata de uma excurs~o para o exterior e a
altura requerida é vari~vel, devendo se adaptar, no caso, ao
p ,::d s; d e d E'~::;ti no, "Eu Ji. e~;'i .i v,",' :::ll.u,d e (')homem pedi u uma ma1her
baixinha m,:.~s n!.i'o ti nb s: ai n qu et«, ume mu l s t» m,:.Us b s i xe , oar aae
n « época, n/r!') eei o LUfe roi ai, -;:;d POd.i<;l eer mu l h e r b s ixi nh s .
{h:,:.'r,.:~1117(:;"(1 f:" e O~'í elllp r e'sd r i oe J:;,~p00 lO:'::;'lE'::, gO~1't a "7 mni S d e IIW1h I,? r b ei ,'O,~

P!",:;{ poder vi e.is r , f:"1<:"'~1 ts r eFerem ';':1 mu l a bs: mei « b s itce , a !:'10r":"1, JE.'111

ou tr o 1tc,qar, na .tt'a'l.ia, na In a I s terr a, 1-,:,'1::'; {,Ieg::.'l'!:;) é tudo mu l b e r
e t t:» , mu l h e): b sisce ."lHo tem vez, (lHe) e d.ient:s , n1fe., s d i s n i:s " (G"

mulata profissional).
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(7)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPoder-se-ia associar essa noç~o de autenticidade ao fato de
ter charme, ter carisma. Entretanto, como observa Bourdieu
(1977), tanto charme quanto carisma revelam uma correlaç~o de
forças específica entre um agente na rela~io com os outros:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
d cn o t am o PC)(:/(.:.'i" qu(:,~detém um <:lgent('~dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"impor as- normas de
percepçllo de seu corpo", iu to ::;,i, "dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA))i'e ,:.~propr i ,:.0- do ts ode r l:rue
det,f:;nr os oubr ae agrNJt"f::fi (ind i viduo-s iso l edo s ou va~·tas
CC}I et: i \$ i de de e ) , de ~1e ':.~pr osr i ,\lr d e s(.u.~ verds de p rd~~r i .•.1 "
(Bourdieu, 1977, p.S2). O fato i que, ao menos a partir desse
autor, dificilmente poderíamos falar no caso de uma relaçio
carism~tica, istozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi. na qual uma mulata produza e imponha ao
outro sua própria objetivaç~o. No caso sob anilise, parece
difícil arbitrar quem imp5e a quem sua verdade prdpria: o
cliente (através do empresirio) impondo suas expectativas ~
mul~ta, ou a mulata impondo sua energia ao gringo?

(8 ) "{}

querzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
,1{'(-E tS '

ei ano-s di scia ti vo e que con eri taem o corpo
de ama f~d}ricdçXo prDPri,::lm'.='nte cultural

d i s ii neu i r o-s iad i v iduo s .OU, m<:l.iszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
..S lzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1- .!:' l e .~...:~\J ~1~,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAg r' a f.l de ~:-IJ.1i: ({ r ..:.~} .i s t·o ;;1}

p·::ln:'Cl::' ericon t rs r seu Fundsimen to na

tendo
o prf}du!~o
por e ?"I.!:' i to

os grupo,:; ssob~!!'..\( ..:;t ( .• .,:,X it! ~:"1t1 t {:',

de dis tsnc ie
i?~.~.f:U reee ,
ruit ar eee ,

no gosto, ti' que visa e ,"(P ri tlr i r Wrfa

.il ...-.:{ signos

orav ri emeo c e fl-s.ico'5 e a cor Da e:?ipe::,·siU"..... do b.;1t"an Da .;1
cI..7nl'iguraJ;:!:{c) de um« aimic s , s s-s im conto a forma do r o s c o ou da
boca , :'!i~'{(] i med i e t 8.fI'f.::'n t: e l.i do-s como in di Cl:''!!i de f.(m·i.~ li ei on om i s

mor e l , ;:";Dt7 i ·E! 11111:::'(1 t e c a r,:;1.Ct e r i 2: •.::1d:::1 , i -st o é, de e,::)t sdos de n I fila
vulgares ou d i ec ia co s , ns iur e l ment:e natureza QU n...«tur e l ment:e
cu I t i vedo-s " (I{OUl-d i eu, 1. 977. p . !;:jj.) .

(9) A seduç50 feminina, que depende geralmente de atrativos
físicos, remete tamb~m ao poder que esses atrativos podem
conferir. Como a etimologia da palavra seduzir prop5e do
latlm seducere, levar para o ladu - há o ~xercíciQ de um poder
no ato de seduz ir qUE~ fi: .i ust amcn t e o p oder d e ::1'"?p.Elrar, com um
in!::,'vit::Âvelc on t etid o r e lí.s í cso de deeen csm i nn er, t á rar do
caminho do bem. O ato de seduzir, ou o exercício da seduç50, ~,
p or t :f:I. ri t o , '::}i iii t.t 1 t <1 n (~~1me n t: e I ~\ t o o u f!: ~-{ {,;~~" ~: i c i o d e: ~5~5~;:- P cde r de

1.'2V.E!1" p.EU"a o 1.;11..10 E' j~ ap resen t a mar cada c onot acão de
de~;c::;ur::i.nh(). (Ver ve rbet es Seduzir e S~dui\"e IV.) AI..I.l"él ío e no
Petit Robert, respectivamente).

<1.0) Entre esses quadros, protagonizados invari~Yelmente pelas
mulatas consideradas mais autênticas, destaca-se um, de grande
pClpu'1,· :u"ichiI.dí:;:', Ch('HfP1(j(j ':laadra d~~ prole::;sor.!x, que, com :;:tl)]umas
adaptaç5es e percalços, foi parte do espet~cul0 de formatura
(Ver Capitulo 111): uma mulata em sumário ~iquini ensina um
convidado a sambar, teatralizando um ritual de seduçio que,
para delírio da plat~ia, passa sempre por um corpo a corpo
insinuante que acaba sendo bruscamente interrompido pela
apari~io em cena de um travesti.

(11) A passagem seguinte, retirada da palestra proferida pela
presidente do Sindicato de Profissionais da Dança durante o
curso, e presente em vários dos depoimentos obtidos junto ~s
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':l.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAun,:\'f:izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 é e><press í va :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"Dnn ç,:.~r i (1,'~ l" ~.~ que I ,'.~ d::.~ e ,'iP re~::;~:ifla
n s t ur « I, do 'f!i~.~nrb<7J.., d« flr.i-;;iCigl::'f1~~,:f:i'o da o oe s« ral,:-a, I~ b e i Isr in s €i
,at{uela que e stud ou mui t o« ano s , que tevê:' uma tornraç:,~'o éNI'I

tecn ics « lZ:' J...4. teal Ulll cur rYcu Lo " (Pr es iden t e do Sindicato de
Profissionais da Dan~al em palestra pronunciada para as alunas
do curso),

(12) A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio de 19761 que
trabalhou com uma pergunta aberta sobre cor, revelou o uso de
nada menos que 127 categorias: castanhada, agalegada, alval
alva escural alvarenta, alvarinta, alva-rosada, alvinha,
amarelada, amarelada-queimada, amarelosa, amorenada,
avermelhada, azul, azul-marinho, baiana, bem branca, bem clara,
branca, branca avermelhada, branca melada, branca pálida,
branca queimada, branca sardenta, branca-suja, branqui~a,
branquinha, bronze, bronzeada, bugrezinha-escura, burro-quando~
foge, caboclas, cabo-verde, caf~, café-com-Ieite, canela,
canelada, carv~o, castanha-escura, castanha-clara, chocolate,
clara, clarinha, cobre, corada, cor-de-café, cor-de-canela,
cor-de-cuia, cor-de-leite, cor-de-ouro, cor-de-rosa, cor firme,
c r í ou l a , en c e r ad <1 , enxo+r ad a , e sb r an qu í c en t a , e s c u r í nha ,
f o 9 o r' Ó, 9 a 1e fi e\, 9 "l. 1e 9 a d <."\ , j a !TI b o ,leu" a n j a ,li 1 "ü> , 1o i r a } 1o i r a -
c '1a r a , 1ou r.1, 1 CH.t r i nh a , mal a :i a , m a i" í nh e :i. \- a , mar 1- om , m e i0'-

amarela, meio-branca, meio-preta, melada, mestiça, miscigenada,
mista, morena, morena-bem-chegada, morena-bronzeada, morena-
canelada, morena-castanha, morena-clara, morena cor-de-canela,
morena cor-de-jambo, morenada, morena-escura, morena-fechada,
moren~o, morena-parda, morena-roxa, morena-ruiva, morena-
t r í uue ír a , mor en í nha , mulata, mulat inha, n esra , n esrot a ,
pálida, paraíba, parda, parda-clara, polaca, pouco clara, pouco
moren a , p ret a pretinh<:\, puxa para b ranc o , quase negn:\,
queimada, queimada-de-praia, queimada-de-sol, re9ular, retinta,
rosa, rosada, rosa-queimada, ruiva, russo, sapecada, sara~ba.
t ost ,:\d :;~,} t r :t !;) o } t 1- i 9 1..'.e :i. r ,:\; t 1..1.)- ,; <~.s ve'(de: V fi:rmel h tol. , S em
declaraç~o. Constata-se que as referincias ao termo mulata
aparecem abaixo de branca (41,9%), morena (34,4%), preta
( 7 , 6 Y. ), P a r da' ( 7 , 6 ;/:) , mo r (~n a c 1a r a ( 2 J B:O , c 1c\ r :2\ ( 2 , ~jX) e
amarela (0,97%) (Pacheco, 1987, p. 86).

(l~·n A c í rculac ão no me rcado como uma nece-s s i dade penr:<:\nent€,da
carreira, como será visto no prd><imo capítulo, talvez explique
a import~ncia de indicar-se, tamb~m fora do palco, que se ~
mulata profissional. Neste caso, o assumir a produçio e o
visual associado a condiçio de mulata profissional seria, por
assim dizer, uma e><igincia da própria situa~ão em que se obt~m
contratos e convites para excursiona1".
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CAPITULO x z IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A CON~IRHAÇÃOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAD A

MULATA P~O~!SSIONAL



3.1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIntroduç:ão

Segundo oszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAp r omo t or e s do Curso de

(propriet~rio do 00). Se o curso

funciona, como se viu no CapitulozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1, antes como mecanismo de

sele~io/recrutamento quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAC CHf!O p r oc e s so efetivo de

forma~~o/treinamento, o fato ~ que seu pr6prio formato imp5e

regras que, associadas às preocupa~ões promocionais, conduziram

~ Organi2aç~o de uma cerimBnia de formatura. ~sta cerimBnia,

ritualmente consagrada a confirmar a passagem das formandas à

condiçio de mulata profissional será objeto de um tratamento

etnogrJfico na primeira parte deste capitulo.

Tendo em vista que a confirmaçlo ritual est~ longe de

assegurar o ingresso em uma carreira ~rofissional, buscou-se

fornecer, na segunda parte do capítulo, a visio que se pode

formar acerca do funcionameto deste segmento particular do

mercado de trabalho.

Cabe advertir que nio tendo o trabalho de campo

envolvido um estudo exaustivo das diferentes casas e tipos de

marcadamente enviesada

informaç~es obtidas junto a mulatas profissionais (alunas j~



engaJadas profissionalmente profissionais que foram

entrevistadas). Se este vi~s pode comprometer o que seria um

tratamento global do mercado - que exigiria um trabalho de

campo bem mais amplo e a recupera~~o da perspectiva dos

empresários - ele fornece, em compensa~~o, um imagem bastante

aproximada da perspectiva a partir da qual as mulatas

profissionais - e'candidatas a tal - vim sua carreira.

formatura e confirmaçio

mercantil mercado e carreira - constitutem. pois. os objetos

deste capitulo.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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3.2.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA Formatura

Dia 6 de novembro de 1989. 15h30. Faltando meia hora

para a inicio da cerimBnia de formatura das alunas dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII Curso

de Formaçio Profissional de Mulatasl Q 00 já se encontra quase

latada. ~ entrada, um engravatado porteiro confere os convites

da pequena multid~o que se formou, chamando a aten~io dos

passantes e da vizinhança. O maitre, como nos dias normais de

show, encaminha os convidados para seus respectivos lugares.

Quando chega alsutm da imprensal a Coordenadora do CursozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt

avisada e se encarrega pessoalmente da recepçio.

Bastante diferente do pdblico regularl a plat~ia

nesse dia composta basicamente de familiares e amigos das

+or manzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAd s s irmiosl primos, vizinhos - que

.disp5em em torno de grandes mesas. Todos aguardam ansiosamente

o inicio da cerim6nia.

As alunas - irreconheciveis em seus novos penteados,

quase todas com os cabelos tratados porzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAalongamento ou com

apliques de kanecalon (1), roupas de noite bastante brilhantes

e acetinadas e maquiagem caprichada circulam, nervosasl

conferindo a chegada de seus convidadosl repassando mentalmente

a lista dos ausentes, e apresentando-me - e às colegas mais

próximas - mies, sobrinhos1

faI~;:·.i". (hH;\~5f.:' t odas prov írí encíam com am í sos e T:c\\lTIiliareso
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registro fotográfico da formatura. deixando ocioso o fotdgrafo

que trabalha regularmente no lecal. Um amigo se prepara para

gravar em vídeo o show de formatura.

Embora estivesse previsto que os convidados de cada

formanda ficassem em mesas separadas, algumas fazem questio, ~

~1tima hora. de apresentar e reunir seus familiares, causando

evidente estr·anheza aos garçons da casa, geralmente habituados

a receber grupos previamente organizados de turistas de pacotes

turísticos.

Os convidados, n~o brancos na grande maioria, em seus

trajes endomingados, produzem uma impressio rara num ambiente

onde se costuma ver a brancura de loiros turistas vestidos dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

d e s c on t r s í da . Ao con t rzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA<:\l- ia dos

frequentadores habituais que procuram o local estritamente em

busca de 1azer e/ou uma iniciaçio turística à cultura

brasileira, a grande maioria dos presentes demonstra, de

início, situar-se de maneira bem mais solene: saJdam a passagem

ritual da filha. da irmi, da prima ou da vizinha ~ condiçio de

mulata profissional (2).

Embora inicialmente mostrem-se pouco à vontade num

espaço que ~ para eles absolutamente novo e desconhecido, pouco

~\pouco 0<,;; convidadoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
foi

vao se apropriando do grande

conferindo-lhe seu colorido e sua marca. Colocados nas mesas

de) palco, produzem um clima de torcida

organizada, que em alguns casos se explicita: em cartazes como
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ete.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé apenas o an~ncio do que cada torcida ser~ capaz de fazer

mais tarde, durante o show,

fOi"lm ..\ndas.

quando das apresenta~5es das

Mas este clima n~o reproduz o que se v~ num est~dio

de futebol: as torcidas nio se hostilizam; pelo contr'rio, tudo

ocorre numa grande confraterni2a~io. onde todos torcem por

todas, onde todos aplaudem todas. Trata-se, apenas, de marcar

as preferincias. Neste ponto, nio se pode deixar de observar o

orgulho daquelas alunas com grande n~mero de convidados

presentes, sutilmente confrontadozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi relativa frustaçio daquelas

que n~o reconhecem os seus na plat~ia, ou ~ conformidade de

umas poucas cuja participaçio no curso - e, consequentemente,

no seu encerramento tivera algo de conflituoso ou de

palco e

Em uma grande mesa, que corre imediatamente diante do

ao longo de toda sua extensio, acomodam-se as

autoridades - o Diretor Ticnico da RIOTUR (representando o

presidente do órgio), a Presidente do Sindicato dos

Profissionais da Dança da Cidade do Rio de Janeiro, os

organizadores do Curso - ao centro o empresário E.A. - e a

veterana professora de Coreografia. Em uma mesa lateral, i qual

sou conduzida pela Coordenadora do Curso, sentam-se também os

outros professores, a Coordenadora do Serviço de Atendimento ~

Empresa - ATE/SENAC - e representantes da imprensa (3).
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3.2.1. AberturazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Em me io

apressados servem

a um burburinho crescente, os g,Hç:ons

drinques e salgadinhos e, cerca dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA16 h 30,

quando parcela da plat~ia começ:a a mostrar certa inquietaç:~o e

se ouvem a quzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi e ali palmas e COl"OS dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"üomec«,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACOfl16',,~\:.~",apagam·...

se as luzes. Ao som ensurdecedor da bateria e sob a luz de

spots, surge no palco a cantora principal ~o show do 00, que,

nesse dia, com o habitual vestido em lam~ azul, faz as vezes de

apresentadora da cerim8nia.

inicia a cerim8nia qualificando a

ocas H{o c 0111(:>

porqut.'? C0f110 todos esb em o Brasi 1 é

Uf11 p,:.~.Úg t uri-st: i c o ": f~S homenagens c ome cam pelo Sr. E. A. I ~:\ quem

é a t r í.bu f do o mé r í t o de "Ln ovsir f:.'f11 Favor da cultura afro-

b on i t'as do Bras,i 1}

I"no (11ap,::~ Sá\o feitos

agradecimentos ao apoio prestado pela RIOTUR) pela empresa E.

(4), aos professores do SENAC, ~ coordenadora do Curso} ~

pl"(~sen(,:<':\d,:\ S)"<.' 1'1. B .. - "o ione i r s 1..1-:1. no-s-se dsric« et na-b ree i l e i r s

que mui t:o co l sb or ou no inicio do curso" - e a J. P.

cor eáer s Pe da 00 '1ue deu conbi nu i dsde ao cur-sa",

A fun~:~\o da apresentadora ~ a de costurar as

diferentes partes da cerim8nia, que se apresentam na seguinte



das autoridades~ entrega dos diplomas,

apresenta~~o do show de formatura, discurso da representante

das alunas. homenagens da turma aos professoreszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe promotores e,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

+ízyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn a lmen t e , C) professora de coreografia. O

desempenho da apresentadora reconstr6i o papel cumprido

norma lmen t e nos espetáculos r esulares pelo chamado mes t rzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe de

Na verdade, o show de formatura propriamente dito foi

concebido como um show no interior de um show mais amplo que ~

o conjunto da cerim6niazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAde formatura. Se toda e qualquer

formatura, enquanto um ritual (de passagem), cont~m elementos

que penTlitem c arac t er í zá+t o enquanto espetáculo -- "Forme-s de

af-1n~~~?i2nt~"lJ.,~·<~'oeoc isI dee inib ids e escub er sn t;e " (!1atta, 1986, p.

87) -, em que o ato mesmo de conclus~o da forma~lo (curso) i

publicamente mostrado, <:\qui o e lemen t o espetáculo é ainda mais

essencial: afinal. visa-se conferir o atestado de que as

forrnandas 5~O capazes de fazer espetáculo. Em outras palavras.

se toda formatura~, por certos aspectos, um espetáculo, em

nosso caso e5pet~culo e formatura se fundem absolutamente. Mais

o lugar,

que intercala diferentes momentos, o r i t mo} os desemp errho s ,

tudo sugere que cada discurso. ou cada segmento do ritual i um

qU{.~dl-O do ~:>how.

Buscando uma classificaç~o dos ritos que ocorrem na

sociedade brasileira, Matta identifica um grupo em que estariam

Lnc lu í dos (,1 qu€\'des í sn a de r i t o-s da ordem. em que o r í t ua l é
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da cerzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAimoni s l ~~os eeús convidados"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(j.d~~m, Lb í d em , p.B8).zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAlém

de grandes manifesta~5es promovidas pelo Estado e pela Igreja,

Matta inclui nest~ grupo ritos de posse em cargos p~blicos e as

formatura; onde a fun~~o legitimadorazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAd mais

importante que a comemorativa. Os ri tas da desordem, por seu

ibidem, p. 86), misturando .ou

confundindo papéis, sendo o carnaval o melhor exemplo.

A c er t môn ia descrita

classificaç~o acima referida. Nela também, o solene, a troca de

discursos, o uso de roupas especiais e o reCUrso a um idiomazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

o r dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.lf! ~!iac i ..~! a resgatam (Matta,

1.98.6, P. 89).

o modo peculiar de separa~~o dentre os diversos

atores, no entanto, sugere uma primeira particularidade (outras

ser~o vista a seguir), nlo apenas frente aos ritos da ordem em

t amb ém em forma específica

constituída pelas festas de formatura. Com efeito, n~o deixa de

ser surpreendente que toda a primeira parte da cerimônia de

fc)\"m,:\tu,"a,justamente aquela consagrada aos discursos das

autoridades - entre eles, o do paraninfo - tenha simplesmente

prescindido da presen~a daquelas formandas que, além de serem,
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foco, raaio e objeto imediatos do rito, sio

supostamente o alvo privilegiado a que se dirigem os discursos

nestas ocasi~e~ (5). Recolhidas desde o início da primeira

parte da cerim8nia ao espa~o dos bastidores, as alunas, por

assim dizer, ao invés de ocuparem o lugar que o protocolo

corrente de festas de formatura atribui aos formandos, foram

colocadas claramente na posi,io que é prdpria às mulatas

profissionais participantes de um show. Desta forma, a

cerim8nia parece ter emprestado seu formate estrutural antes

dos l;howszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn:~guzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIar es de mulata que do paradigma que,

c on veric Lon a l e tradicionalmente, modela as cerim8nias de

+or mat u r a .

A ambiguidade desta cerim8nia de formatura, em que as

formandas estio excluídas do espaço solene confirmado pelos

discursos pronunciados, forma simpitica mas

elucidativa, nas repetidas e rápidas apari~5es de cabeças por

cortinas, como se tcntasscm integrar-se no cspa~D

a formatura, enquanto tal, deveria ter-lhe. reservado. Tal

exclusio, que pode parecer esdr~xulazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAem rela~io ao modelo de

festas de formatura, n~o provocou qualquer constrangimento

entre os organizadores, nem surpresa entre os convidados, uma

vez que todos estavam devidamente informados e aderiam ~ idéia

de que o ~pice da cerim6nia ocorreria n~o em sua parte solene -

típica dos ritos da ordem - mas no show a ser apresentado pelas

<:\ 1un a s .

3.2.2. Primeira cena: MulataszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe dan~arinas

198



SolzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAâ czyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí t ada pela apresen t adora pa\"a tala,"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"do qw::,

do curso" , sobe ao palco a presidente do

Sindicato dos Profissionais da Dança do Município do Rio de

.Jan e í r o .

A sindicalista - ex-bailarina do Teatro Municipal do

Rio de Janeiro- sa~da a inicia~~o das formandas '~~ssa

•t!' dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtrabalho na noite.

men c í onazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"o c~u-iah o e

aponta a modéstia de sua participa~~o e do

sindicato que preside na realiza,io daquele curso: atendendo a

prontificou-·se li\ "vsr t ic ieer de urna eu l « com a::; menin s-s ",

A preocupaçio da presidente em esclarecer os limites

da participa~~o do sindicato certamente visava desfazer a

confuslo criada por algumas mat~rias saldas na imprensa

veiculando que a diploma~io conferida às formandas naquele

eVEnto garantiria a filiaçio automitica ao sindicato (6), De

com t~stas buscava

explicaç5es prestadas na palestra pronunciada durante o curso,

segundo as quais aquelas alunas diplomadas que aspirassem ~

sindicaliza~lo deveriam passar pela prova de capacitaç~o

especialmente organizada pelo sindicato para todas as p&ssoas

que n~o possuem comprovada formaçio dE dança e/ou assumem uma



Estas alusaes nio impedem a representante sindical de

tecer elogios a uma iniciativa que teria contribuído para a

profissionaliza~io de especificamente, de

bzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa i1<:\\"i1'1<:-\szyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmuzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1J.~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi' <.~~:;. A~;!d m p. que a s h on r' a s e mé r i tos d a

iniciativa slo atribuídos à pioneira ex-dan~arina e coreógrafa

/"1.13. - "foi .:wemdeu in ici o a tudo i eeo ":

A sindicalista executa, pois, de forma competente, um

delicado exercício de distanciamentos e aproxima~aes, Se por um

1ado a saoc í a a formatura a um trabalho empreendido dentro do

universo da dança - o que permite englobi-lo -

insiste em registrar seu caráter paralelo

pol" ou t ro lado

exterior ao

sLnd í cat o , foi diplQmaç:ão "das meniaae " é, em suma, o coroamento

de um trabalho solitário de profissionaliza~io de dan~arinos

negros, realizado por uma ex-dançarina clássica negra

menc í onada , em outro c on t ext o , C:OIiIO p ione i ra na "Lut:« contra ':l

·dú5cr.ilrlinaç,~'o rsc is I no mei o artlstú::o"(c'P: palestra realizada

durante o curso),

Caberia destacar, ainda, a ausincia, nesta fala, de

qualquer refer&ncia a uma profissão de mulata ou a mulatas

profissionais, o r econh ec í men t. o da í.mp or t ânc ia

profissionali2a~io de particularmente, da

profissional:i.zação de dançarinas nio-brancas - fruto do esfor,o

de H,D, - e o sil@ncio sobre a profissio de mulata, ao mesmo

tempo em que buscam reforçar a delimitaçio da categoria

profissional representada no Sindicato, podem ser vistos, em
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como uma crzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí t í ca ~;)uti1 \:\0 $E:~ntido e titulo do

curso - Curso de Forma~~o Profissional de Mulatas.

Mas o clima d~ f~stazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa tudo domina ~ a profissional

experiente n;o esquece de chamar a atençio das formandas para

as dificuldades a

advert&ncia com um estimulo:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

gratificante~. E conclui, de modo um tanto ou quanto brusco 8

pouco en t us Lá s t; I co , pan":\b~nizando as men í nas pelo esPor co ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"par

Auxil iada IH~la o r que s t r a , a apresentadora puxa

palmas que a platéia acompanha, 8, imediatamente, chama ao

palco o representante da RIOTUR.

3.2.3. Segunda Cena: Brasilidade + cultura + negócio =

turiSi~O

Vestindo terno escuro e gravata, um pouco atrapalhado

ao t en tar , com uma das m~os, colbcar os dculos enquanto, com a

outra, equilibrava um razoável maço de papéis, a entrada em

cena do Sr. J. G. M. provoca imediatamente um muxoxo coletivo

na platé-ta. Assim ~ que o representante da RIOTUR ~ obrigado a

iniciar seuzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA5peech quase que se desculpando, tentando convencer

o p~blico de sua conveniincia e oportunidade:

"Trs ts+e« de praf.i:"5~:;újl1ali.:::<1.r;:Jio, tr~lta···~7if.?da l-;af1I1U&.~
d-..::J. vi de , a l"l"<!lbalho, e por .·lf.uxniío, ee nds SOIl1(.'S
cap~~Z'l:rS' de ouvi r d i ~".jcar eos in fi ndsiv« i '5, par q!U:i' rdfo
ouv irmae d i ecu r s o-s e h.ist·driafi eab r e ,(7!lguém 'lU!.":' ee



prof'izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAseione 1 ise, eob re ~ 1 tN.UhlT qi(e prt")car.azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAzd r,:;tzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI/lEh:r da
s rt e a ~.jf.!'(J t.:·'5P~~li:·O no c sme o de tr sbs l b o?"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tendo conseguido maior aten~;o da plat~ia, o Diretor

T~cnico da RIOTUR, lembra o sucesso do 1~ Curso de Formaç~o

Profissional de Mulatas, em 1986, no qual proferiu a aula

inaugural, e agradece o convite de E.A. para participar do

encerramento desse 2a Curso na qualidade de paraninfo da turma

(8) .

Tem, então, inicio a leitura de um discurso (9) cujo

púb 1i co é'SPt:'C i s I i z s do ,

Partindo da convicç;o de que a mulata profissional

const ít u í. uma "ev i dênci s de r es l i d s de br.a.s.ill?!.ira", o orador vai

consagrar longas p~ginafi a demonstrar sua importincia em nossa

formaç~o social e cultural. Em erudito percurso, abundante em

citaçaes de autores nacionais e estrangeiros, o representante

da RIOTUR vai destacar, em primeiro lugar, o fato fundador

essencial: a miscigenação. Mas se o significado semintico,

geralmente registrado pelos dicionários, consagram este fato

(o primeiro registro da palavra mulata entre n6s dataria de

a ele escapa o significado

cultural, aquele que se impBs ao longo do tempo e que remete ~

por assim dizer, da pr6pria miscigenaçio: os
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atrativos da negra e da mulata.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Ta I vezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs: tudo l'enh;:~ comec s dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI!~ ninguém mel bar
.i den t .i fi coa do qUê' jor!1e de L im,~1 nas so fafrto-:sa poeta,
L"lUeviveu de j8~;t:3· -i'?5'::::", com ~·u.u.~ N/iga'-l'ulâ, e que
dieie em g~U! p aema: 'l~ nl~'g<1 tirou a cabê'ç!.(OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI:' de
den iro dele (.'ulou ...~ Nêga- ru t â ", e foi al, nee-se
moment:o, ql.H:? o b r snco port(.iga~f:::'i, no nosso ca~3'a, -:se
de s l umbr ou com a beleza e ,Iil gracio"E1idade d c,~ mulher
n esrr « ".

Nesta altur a , o discurso é direcionado para mostrar

aos perplexos ouvintes que o poder de seduçUo e a vocaçUo da

mulata para sintetizar a verdadeira brasileira, reconb ec idos

hoje em dia, foram tamb~m consagrados ao longo de toda a

histdria cultural, liter~ria e artística do pais. Modulando a

voz para um recitativo, que o som suave de um piano dedilhado

ao fundo busca valori~ar, o orador tenta inutilmente fa~er com

que a plat~ia acompanhe em silincio a longa cronologia dos

entre outros, Ari

Barroso, Noel Rosa, Jo;o de Barros,

Alves, Lamartin~ Babo.

Excluída dos dicioncirios, mas incrustrada na verdade

cultural de nossa sociedade, este verdadeiro significado da

palavra mulata também foi registrado, desde o sicul0 XVIII,

pelos estrangeiros que aqui aportaram. Assim, quando a plat~ia

julgava que as referincias histdricas e citaç5es estavam

concluídas, abre-se novo capítulo para nomear aqueles que, na

sensibilidade do orador, podem ser vistos como nossos primeiros

turistas. Primeiros turistas, mas tambim, pioneiros de uma
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Em d e s enho szyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAque +or amzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"provavelmente Q'S or imeir oe folheto'S

turier i coezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdo BnEi.iZ" J Fwgendas, Ilebret e out roszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt er í am tido o

i 11 t f!n'!~'51:;l!:' pa't r i o+t: u r lst ic o=eu 1cur» 1, sobretudo no Rio de

Jeae i ro ",

~ evidente a tentativa de estabelecer um paralelo

entre aqueles estrangeiros e os que hoje nos visitam: apesar

das distincias, uns e outros s~o atraídos pela beleza e sedu,io

da mulata. o p{~.\"alelo,por sinal, vai permitir a transi,io do

discurso para outro capítulo: o significado econBmico da

atraç~o dos estrangeiros/turistas pela mulata. Tal passagem vai

ser explicitada quando o orador anuncia estar deixando de lado

do ateu conb eciment:o I:rUlE' é ,1)1 ecoaom i s ":

De fato, abandonando o tom evocador e erudito, e de

'orma bastante abrupta, o orador chama a atençio para o

~~iElnificado econ8mico, real e potencial, representado pelos

fatos culturais apresentados:

"81:"1 um tur i-st:« !:7<its-ta no Bra"f:"i.il, segundo ds dae da
EHB/,:"l~r{jR, e/Ir termos médios );1($+ dd Isr e e por dia,
con sidersndo=ee o iast r e e s o cobrado por am« ca~;<:1
nat urne , l::'~'5:· :;a part.icipaçHo do ~:;how de mul sb s «
repr eeea t:e na econom i ...=!. tUI" l$l' ica do pais
apro:·r:irrtad<urrl:?nl'e :.::lX dfa'SS~1. r ec e i i:s , Deixou de -ser um»
{<.~to c (.(1t: ur -"I 1 l!i' -71 r t· l"f:j t .i c opu r a men I.' e, m.•""J. '!fi o f ...~t' o
,~rl.'.ústica cu l t ur e l ,{w::, el"ovoca a f_J.l'a econâm ic:o r en l ,
que p I"OVOC a ri q(.l!.'i·Z·"::~. "

No terreno pragmitico da economia, o representante da
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RIOTUR destaca a importância dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAbaam que trouxe as mulatas

para o palco.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAF se nas suas referlncias culturais cuidou de

distribuir os cr~ditos ~queles que contribuíram para a fixa~io

da imagem da mulata, no terreno da economia vai proceder

analogamente e relevar que "ee sezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf ..~:to econômica é devidazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa

homens d ••'l noitE'~::' P~::'!"!iq(u.·'5adare'5" como At':tul·FoAlv*~s com suas

pastoras, Car10s Machado com Gigi da Mangueira, Ivon Curi com o

seu Sambio e Sinhi, Leda Iuki com Brazilian Fo11ies, Haroldo

Costa, Osvaldo Sargentelli, Chico Recare~, ,I. Hartins e Sonia.

e "par<:~ citar por d l t i mo , F..I~. I

Es ses e mp r eE;ndedo re s "h omens de no i te" te riam a mesma

sensibilidade agu~ada daqueles antigos viajantes estrangeiros.

Come Saint Hillaire, que, em 18:16, "obs~:'rvava fia provlnc ia do

eu como Tol1enaire,

os empresirios de

shows de mulatas teriam tido a grandeza e a sensibilidade para

r e c cnb e c e r 0; e 1"'1<:\ 1t e c e r e s s a "forma de e,'i.·(n-essfJo cor oar e I que

cr iet s li sou=se coma revre-sen ter i ve de uu: b s i l s do t i o i cemenr e

b r s-s i l e ir o ":

Nio deixa de ser curioso que ap6s serem assimilados

aos turistas estrangeiros de nossos dias. os antigos viajantes

<.!d l"V<:\M de

0~mp r e ~)í.:í.r i o ~s.

modelo par,':\ caracterizar a sensibilidade dos

como se os empresirios, tanto quanto os
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de nossa

portanto, experimentassem de forma igualmente

estranha seu exotismo e seus atrativos. Mas o maior m~rito

desses contemporineos estaria no fato de terem sabido criar e

inovar, em suma, empreender, tornando palpivel uma realidade

que contempla a manifestaçio cultural popular em suas váriaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

corporal do j:'OVf:J .Eltravés de sua denc« é um« forma cu l tur s l , é

Talvez respondendo a críticas que aparecem volta e

meia nos meios culturais e na imprensa contra o que seriazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAum

processo de desvirtuamento da cultura nacional atrav~s da

mercantiliza~io, o representante governamental lembra quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"0

em muitos países. desde a Fran~a até o Havai, desde o can-can

at6 o hula-hula (10),

Indicando o t~rmino de seu discurso, que o barulho e

a movimentaçio crescentes na platéiazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAji tornavam praticamente

inaudível, o diretor da RIOTUR faz questio de enfatizar o

- al~m das culturais e econ8micas - para o apoio institucional

"A ocupa!Í:Jío dto'? mazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1al':al PI"O fi s s ione 1 iateer s+e« no
con.iunr o de prograt!r<,H5 prof.i'fi'fi,io(1::.~.i'fi ':[U,:? en vo l ve todo
um !:7rUf'O de ertis ts e ~7WE' tê":m n..."! dsric« o seu meio de

v i dn , ouzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~:;<~'J<'~JfI,~'O é um programa e eo e ciFi co . l'itr\'lvé'fi

des ee cur-so pre{J:.,'ndemos rarm« 1iss r é uma at i vi dadê'
qae exi et:e , de fato. no me.•renda de trabalho".



já sugerida emzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1986, de incluir no dicionário que está sendo

elaborado por Antonio Houais, ao lado das definiç5es j~

("fizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlha de (-'ai branco ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnr!l~' pret<'l, parda,

n1e~"jt'iça, t r is ueirs ") ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA<:\ sEguinte:

"tta l sr e eent: ido profissão, comp on en t e de corpo de
bs i l e , expressa a sua arte .::ttravés de meneias
coro or s i s de ftirma sensual ao som de ritmos afro-
b ra si 1e i rae I",

Embora educadamente aplaudido ao final do discurso,

uma reaç~o realmente calorosa da plat~ia vem ~ tona quando

finalmente sinaliza que i ChEgada

diploma do t5ENl1C, do {ia com o <~POÜJ da {('.[arUR, do S'indicato das

respaldo cu l tur ...«l ,

um",

A cena protagonizada pelo representante da RIOTUR

pode ser lida de duas maneiras. De um lado,

empolada e as citaç5es intermináveis, inclusive em inglis e

francês, afastaram-no daquela plat~ia. Por outro lado, POl*

à cerim8nia o selo da

legitimidade advinda da cultura erudit~ das classes superiores,
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tanto mais preciosa quando transmitida por uma autoridadezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

o+íczyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí a l . Ao conferir solenidade c er ímôn í a ,

plenamente os atributos que Hatta identifica nos rituais da

ordem. Apesar de cansados de sua exaustiva perora,lo. a platdia

certamente foi capaz de reconhecer este seu papel e só amea~ou

romper o protocolo - atravds de um murmdrio crescente - quando

julgou que ele come,ava a investir sua fala de uma centralidade

que o pr6prio protocolo ritual nlo lhe atribuía.

3.2.4. Terceira Cena - A diploma~ão solene

Chamadas ao palco uma a uma, as for mandas recebem o

diploma das mlos do. representante da RIOTUR. A cada nome-

sobrenome solenemente pronunciados ao microfone a platéia

respondia com muitas palmas, ovaç5es e assobios aprovadores,

que em alguns casos ainda ecoavam quandQ a formanda j~ havia

Vestidas em roupa de gala- ouzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"i:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr ei e para uma

professor de Etiqueta, Postura e Vestu~rio -, a mesma com que

haviam anteriormente estado na platéia para a recep;lo de seus

convidados, aparentavam ter utilizado o tempo de espera no

camarim - o tempo de duraçio dos discursos para ret ocar a

maquiagem, pentear o cabelo, enfim, para capricharem na

produ,lo antes da entrada em cena.
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Emb cr azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~:;on'indo muito, as formandas pareciam

bastante concentradas em afirmar naquele contexto uma

determinada postura corporal cuja uniformidade na contençlo de

Slestos} nozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAan darzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI na u t i 1 íz acão dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"mão cor r et:e " pa1"<:\r eceber o

diploma sem comprometer o cumprimento de praxe, revelava

sobretudo a aplicaç:io e empenho com que haviam absorvido as

instruções e ensaiad6, com a ajuda do Prol. de Etiqueta.

Postura e Vestu~rio, o ato solene de entrega de diplomas.

A exist~ncia de um clima deveras descontraído e

excessivamente participativo da assistincia durante o inicio do

ato de diplomaçlo certamente nio contribuía para a concentraçlo

d as c\ I unas i ao contr~rio, como que instigava algumas a

responder inadvertida e espontineamente aos acenos e gracejos

de c cnvídados que Pl"opunham: "mostra esiar « rUJ pé!"} "dance al,

r s inb s l ": D:lant~~, pon~m, da r esolu t a ob servân c í a do protocolo

por parte das alunas - que pareciam ent~o ainda mais firmemente

i mbuí da s do espírito de solenidade que convencionalmente

preside um ato de diplomaç:~o a plat~ia vai paulatinamente

se aquietando e, ao final da entrega de diplomas, que se

realizava cada vez mais rapidame~te, ouviam-se, al~m da voz do

representante da IUOTUR <3,0 microfone, somente as bem-

comportadas e educadas palmas protocolares.

As alunas contribuíram para garantir ~ diplomaçlo um

car~ter solene, sem o qual} provavelmente, aquela nlo seria

c on e í.d erada uma Porma t ura c omme i 1 Paut. D~~t:}sa+or ma , fizel-am o

que seria a sua parte no sentido de reafirm~-la enquanto um

atrav~s da disciplina e contenç~o do corpo
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fizeram emergir a no~iode dever, de devD~io, de ordem (cf.

Matta, 1986, p.8S). Tamb~m ~ importante registrar que, se a

descri~~o acima sugere ter tido o p~blico uma reaçio homogênea,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

c omp o rzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt amen t o não apresentou un í Po r mi d ade . Hu í t os

familiares e convidados presentes revelavam-se incomodados nos

momentos em que a interven~ão da platiia era considerada

isto exorbitar os limites de

participação adequados ~quela solenidade. Muitas foram as mies

e tias que, bastante emocionadas, al~m de tentar garantir o

si10ncio das crian~as presentes, lan~avam olhares reprovadores

ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApsius àqueles que, não se adequando à condição an8nima e

genirica de platiia ou convidado, pareciam-lhes amea~ar o

brilho e o clima de ordenação que o protocolo propunha à

s o l en í d ad e .

Poder-se-ia afirmar que nesta parte da cerim6nia

transcorreu um sutil embate entre as duas e contraditdrias

climens~es do evento Ccf., acima, Hatta). De um lado, parcela do

p~blico pareci~ buscar romper o protocolo e, talvez afirmar a

de out r o 1 ad o , Po r man d a szyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI

progressivamente por parcelas crescentes dos convidados e pelo

representante da RIOTUR, resgataram e afirmaram o cerimonial

em sua dimensão de rito da ordem.

A vit6ria da ordem' não caracteriza, no entanto, a

Ln ex í st ên c í a da ambiguidade já r ePerida. Enquanto nas

formaturas em geral a entrega dos diplomas marca o fim da

cerim8nia, aqui ele apenas anuncia que se aproximam os momentos

mais importantes do espetáculo. Diplomadas - assim como os
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convi.dados sabiam que apenas se iniciava a festa de

formatura, que se ia aproximando a horazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdo showzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI para o qual

haviam sido preparadas durante a maior parte do curso.

3.2.5. Quarta Cena - Um desfile de modelos?

A apresentadora retorna ao centro do palco - no qual,

para Espanto do p~blico que aguardava o inicio do show. haviam

sido colocadas quatro cadeiras anuncia que o show de

formatura esti se iniciando com um desfile das formandas.

cena, a mestre de cerim8nias chama a atençlo para a beleza do

conjunto e para os detalhes - maneirazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAde andar, modo de sentar,

vestu~rio. postura, etc. Enquanto as formandas se entregam a

esses exercícios, a apresentadora coloca intercaladamente em

evidincia seja a desenvoltura nos atos de sentar e cruzar as

pernas de maneira perfeita. seja a adequadaçio da posiçio das

'"manso

vai repetindo virias vezes, sem esquecer de ir parabenizandozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

orgu Ib o so« " .

Pretendia, certamente, a apresentadora destacar a

capacidade demonstrada pelas formandas, fruto dos cursos de

Etiqueta, Postura e Vestu~rio. de comportar-se adequadamente.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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ota. a verdade ~ que a capacidade daszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm~nina5 de separar palco

e vida, &mago dos ensinamentos das aulas dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEPV (cf. Capítulo

I) já fora te~tada. e aprovada, quando, apesar da incita,~o da

platéia a que rompessem o protocolo, souberam preservar o clima

solene convencional de entrega de diplomas.

Tendo o ~ltimo grupo, de tris formandas, se recolhido

aos bastidores, o som de um samba animadamente executado pela

orquestra e os aplausos que imediatamente o acompanharam

antecipam-se ~ fala da apresentadora, tornando

desnecessário informar que o show havia come~ado.

P\"aticamen t e

3.2.6. Quinta Cena - Mulatas em a~ãozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

o show de formatura, idealizado pelos professores de

coreografia, é composto por seis quadros que reproduzem quase

:i. n t e s \"a l me n t e ndmeros do show que hi mais de dois anos está

em car t az na C<;i.'~5a00. Com dun~ç:ão aproximada de duas horas, t al

show inclui ordinariamente cerca de treze ndmeros. entre os

quais cinco i:';'xplicibJ.mentedenominadoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA$,::J!ode tiu lzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsu:n e dois

que, embora com outros nomes, tim sua fina1iza,ão com o solo de

uma mulata. Já o show de formatura compreendeu dois solos de

mulata e um quadro que se en~erra com um solo desse tipo. Uma

foi decorrente da supressão de trls quadros

regularmente protagonizados por outros tipos de profissionais:

Ba 1é I~fr icano, execut ado exc; 1LtS ivamen t e por bai 1ar i nos nesros r

Ct~pf]~~ira, ex í.b í cão de capoeii·isb~sj e, finalmente, o número em
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que Ataulfo Alves Filho canta em homenagem ao pai. Foi também

suprimido o quadrozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIemanji. provavelmente por se julgar que a

nudez de uma mulat_ envolta em didfanos v~us azulados nio seria

apropriada a um show apresentado a familiares das alunas.

Tanto a concep~io do show quanto a exibiçio das

alunas procuraram, de forma evidente, reproduzir um conjunto: o

clima,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa distribuiçio de pap~isi enfim, todos os ingredientes

que compõem o ambiente no qual se realiza o trabalho de uma

mulata profissional. Com efeito, as alunas entendiam muito bem

o sentido da realiza~io daquele show e, a cada momento e nozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

c on t ext o de cZ~.da qu~~drozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI procuraram mostrar que tinham

realizado a passagem de mulata aluna para mulata profissional .

...Já s.e encon t rava em cena a Dupla Café com Leite -

composta d(~ uma aluna que se consí.der-azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"recn ed« (1,,1 cor" e de

outra '~ranca mesmo" - quando a mestre de cerimBnia se dirige ~

p1Z:l.t é í a pat-a apr'esent ;:i"-1as como "dun-s mu LJ.t inn,"J,s -:'J.rrf:?t.:.ufs.'S,

I eve ds e da breca, do eir iau idum , do te l eco i ec:o" e exov t ar : "Uei

l~.i mee-st ra, cso r i ch » no ~;;afl7b.inn.'~p,~ra l~. ~~B. parL7J,U-J, .;~final,

e I ...::J.s f'az'em f.1.;.~rtê' de um,'JImesma cultura, ~ cultura br s-s i l e ir s, do

Bastante desinibidas desde o início, as duas alunas,

de mesma estatura mediana e vestindo o mesmo brilhante biquini

iam executando performaticamente passos de samba,



uma secundando a outra, como que num desafio ou competiç;o da

qual o p~blico ~ntusiasmado participava. Ao final do n~merol

mahifestaç5es ~nequ{vocas da assistincia como que confirmavam a

fala inicialzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAda apresentadora, atestando que a disputa

terminara em empate.

Dublando chicachicabum, com muitos babados da mesma

cor das penas do inc8modo adere~o de cabeça que insistia em

sair do lugar, as tris alunas escolhidas para encarnar azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAgarota

todas as alunas um p\-ivilégio _.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"esse aaedr o eicis e muita vida",

como havia dito a corecigrafa -, o que s6 fazia aumentar a

responsabilidade. Mas mesmo alguns encontr5es pelo palco. por

sinal elegantemente ignon~.dos pela assistência, 'Ficaram

completamente eclipsados 'Ipe.o sue:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe s s o d <?s

olhinhos arteiros escorregando de um lado para outro e,

evidentemente, pelo balan~o dos quadris que, ritmadamente,

cobriam e revelavam as pernas.

f.iacJ.t.l..~_HL...::::....._U.m.a..J1.u.l"~!:..$L.Af..r: ..o.1

o quadro mais intencionalmente afro do show apresenta

uma notaç~o ritmica bastante diferente daquela do samba, mais

precisamente uma adaptaç;o da m~sica religiosa ritual do

candombl~ de caboclo. Comparando-se esse quadro com aqueles que
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D antecederam, n~o h' como ignorar a instauraç~o de um novo

clima, mais dramático e respeitoso, que, desde o palco ~

platéia, parece requerer de todos uma postura mais cerimonial.

Duas alunas representam, em solo, cada uma um orixá. Trajando

réplicas das pesadas vestimentas e dos adereços rituais do

candombl~, sua representaç~o da possesslo vai garantir, durante

a longa apresentaç~o, um silincio algo religioso da plat~ia,

como que envolvida pelo ritmo cadenciado e repetitivo, quebrado

apenas pela crescente dramaticidade da coreografia.

Quanto a este quadro, vale registrar que a escolha

das protagonistas resultou de uma cuidadosa seleç~o entre

aquelas que sabzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí amzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"dançar s Fr o ", Significativ<:\foente.este foi

o ~nico quadro dirigido pela ex-dançarina e core6grafa M.B.,

notoriamente comprometida com projetos de bal~ ~tnico. Para

M.B., a seleçio n~o se resumiu em escolher uma dançarina para

qual seria a arixá das escolhidas. Assim ~ que o rodízio de

alunas testadas para esse n~mero se fazia acompanhar de uma

mudctn~a na coreografia e no próprio quadro - isto é. cada aluna

remetiazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAà oP~~o pela dan~a de u~ orix~ específico, tendo sido

entre aquelas as s oc í ade s às

entidades incluídas no panteio do candombli.

Tanto a escolha de M.B. para dirigir este quadro,

quanto os procedimentos adotado5, atestam que o efeito

provocado na plat~ia n~o foi casual, mas resultado de um

tratamento particular. Este quadro ~ aquele que confere o selo

de qualidade e autenticidade afro ao conjunto do espet~culo.
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Um quadro tipicamente coletivo, evoca

nos enormes la~os coloridos que enfeitam a cabe,a das oito

participantes que v~o rodando as longas saias de renda,

parecendo imitar as evolu~5es das velhas baianas das escolas de

samba. Nesse n~mero foram encaixadas todas as alunas que, mesmo

n~o sabendo dan~ar ou sambar muito bem e, além disso, n;o tendo

encontravam, entretanto, na mesma situa,io daquelas duas qUE,

reprovadas em corecsrzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa+í.a , Poram exc LuzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf das do show . Assim é qúe

a participa~;o de algumas alunas - principalmente daquelas mais

b a í xas e/ou sem o a t rst 1'10 de umzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"corpozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvia I ira " 'Ficou

restrita a esta apari~;o pouco (ou nada) individualizante.

Esta característica da escolha das participantes

deste quadro refor~a a sensa~io que ele constitui antes um

"intervalo animado que um verdadeiro ndmero do show, intervalo

que acaba por engrandecer o impacto e a personalidade daquele

que viria a seguir.

Ao som de uma müs ica que repet ia "eestur s na pé de s e«zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

n6ga", a percussio que acompanha a entrada triunfal de Ma.

chega a fazer vibrar mesas e cadeiras. Todos os ocupantes das

mesas reservadas a seus convidados se levantam para aplaudir
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entusiasticamente, e hi mesmo quem apareça com uma barulhenta

corneta (dessas que foram amplamente utilizadas durante .a

~ltima Copa do Mundo), enquanto outros abriam uma grande faixa

com o nome da formanda. Durante bons minutos, revelando para a

platéiazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"ae cuuizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl i d s dee dê" uma eo i i et s ", 110.."or een cb e o p.\tlCl'"

com seus movimentos e tremidinhas, provocando a assist&ncia com

movimentos insinuantes seguidos de pausas idem. A cada nova

evolu,~o a platéia responde com encorajamentos crescentes,

pedindo semp~e mais. A demora na entrada de Ht., anunciada pela

apn~sent~\dol-a como "outra mul s t e dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAse f ...':!!zer perder o r ebo l sdo ,

foi até {(.'linha do Carn.::tval/l,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAob r í sa a já cansada Ma. a e st ender

sua apresenta,io.

Ht. ainda leva alguns minutos para, com um sorriso um

tanto for,ado, se apresentar no palco. Esse pequeno atraso -

resultante do inexplic'vel desaparecimento de seu biquini no

camarim, comG me foi informado mais tarde pela pr6pria formanda

- n~c parece ter comprometido a invariavelmente favorável e

estimulante rea~io dos espectadores. Ao contririo, o incidente

parece ter servido antes para redobrar a receptividade da

platéia. De uma certa forma, se aquele era um show de formatura

no qual as alunas deviam mostrar publicamente sua capacita,io

como mulatas profissionais, o p~blico atestava, com suas

manifesta~aes, que aquela solista esbanjava aptid~o. Havia

sabido, como a que a antecedeu, seduzir o rdblico ~ moda de uma

mulata: com seus trejeitos envolver os espectadores, manter

c om e l ~H~ uma forma de ccmunica,.o privilegiada,

desaparecerem as barreiras que normalmente estio interpostas
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entre quem se arresenta e quem simpl~smente assiste. Havia

conseguido, atrav~s do samba, fazer o corpo falar uma linguagem

bastante familiar .~ plat~ia; em suma, no ato eficiente mas

aparentemente gratuito e descompromissado de envolver os

espectadores, havia apagado distincias e celebrado integra~5es.

No contextozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAde um show de formatura. entende-se que o

fato de uma novata ter encontrado e resolvido uma dificuldade,

o que foi evidentemente percebido pelo p~blico, j~ seja porzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsi

s6 bastante louv~vel. Mas o gritante sucesso da apresenta~io de

Ht. também parece ter sido, paradoxalmente. favorecido pelo

acidente de percurso. Evidentemente condicionada por vestir um

biquini muitos n~meros superior ao de seu manequim, e

impossibilitada de sambar normalmente. Ht. desenvolve passos

nio exatamente desconhecidos do pdblico ou incomuns mas, de

toda forma, reveladores de uma performance extraordin~ria:

encontrando-se a formanda limitada em seus movimentos de perna,

sob o risco de o biquini escorregar, foi obrigada, durante todo

o n~mero. a usar exclusivamente os quadris, executando durante

quase dez minutos um tipo de passo que ami~de n~o corresponde

senio a poucos segundos - o ~pice - do solo de uma mulata. A.

inegivel preferência do p~blico por aquela formanda se deve ~

excepcional idade de sua performance: bastante generosa, e

suprimindo outras evoluç5es. havia desde o inicio brindado a

assi5t~ncia com seu clímax perform'tico.

Que esse tenha sido o quadro com maior potencial de

projeç~o individual de suas integrantes. nio h~ a menor d~vida

(11). Quem n~o conhecia Ma. ou Ht. teve a oportunidade u
nao
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somente de assisti-Ias em uma situação de absoluto destaqu.,

de conhecer parte dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASEUS currículos, ao menos

aquela ligada ao samba e ao espetáculo, assim como de memorizar

seus nomes - verdadeiros - que eram repetidos a cada instante.

A apresentadora chegava mesmozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa mencionar os convites para

c on t rato e VÜ\9f:.'nSque essaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"due-szyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmala.tas 'Ias nfla €st'á:'ono

mapa" já haviam r eceb í.do mesmo an t es da d í.p lomacãc , Pa ra essas

mulatas tudo parece indicar o inicio promissor de uma carreira

de mulata solista (12).

Diferentemente dos out l-OS quad\-os do show de

c6pias integrais de segmentos completos do

espetáculo regular da casa - esse n~mero cl resultado de uma

solo bastante característico do show, em que a mulata convida

um homem do do p~blico - geralmente um estrangeiro - a subir ao

palco para aprender a sambar.

...•..

Assim i que nesse quadro i possível falar-se em duas

partes nitidamente s ep ar ada s . A parte inicial apresenta

evidente inspira~Uo regional nordestina: uma sanfona ao fundo

vai ritmando saiotes, la~arotes, bustiis coloridos e xales de

renda de um coro bastante vivaz de quatro alunas que apenas

deixam entrever, ao cen t ro , principal

diferenciada do coro apenas pela cor do traje.



A segunda parte desse quadrozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAse inicia claramente

quandozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAd e!5apa,-ecem aszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr eadeizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI"<''J.'S p or en t re a~5 c0\- tinas e

irrompe, cena adentro. uma mulata de biquini. Enquanto o som da

viola cede gradativamente Espaço ao do t ambor im, os

espectadores via tendo um pequeno momento de pausa para notar

as semelhan~as entre a mulata de biquini sambando no palco e

aquela que anteriorm~nte fizera o papel

p 1- i n c i p a I (i a) .

mal ber rendeira

A anônima rende ir s r et orna <:\90ratransformada: é a

f()90Sa "mul s t s: ~:;aI.ient~:': ~~ mul s.t e: D.!" - como repe t e v~hias

vezes LUi'I,,\ voz ao microfone. Enquanto é anunciada, D. vai

r e a I í zan do ulTla 1M áp íd a per+or mance solo e d í rís a ndo-rs.e à

p1<:\téia. c ome ç a a convidar a191..~émpara samba,- com ela.

ap ()I"It ando alguns homens junto ao p<':\lco.Como ninguém se

prontif-ica. ela insiste diretamente com um r apaz que,

incentivado por apelos e aplausos, termina finalmente por subir

ao palco.

Come~a, entio, aquilo que seria uma aula de samba, na

qual a mulata, com ar muito malicioso e m~os nos quadris do

rapaz um tanto envergonhado, tenta ensinar de que parte do

corpo devem pB.d:ir os mov ímen t os . Em seguida, \:>a,-adelf r í o da

platéia, inverte as posiç5es, colocando as m;os do rapaz em

seus traseiros e quadris. mostrando-lhe como balançam ao ritmo

de> sarnbl!\.

Tudo levava a crer que a apresenta~~o decorreria como

previsto, reproduzindo o efeito jocoso que este quadro tem
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quando realizado com turistas estrang~iros, quando se "sugere

uma intimidade maliciosa e sensual na qual a iniciativa e ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i'.h~V(].irzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtaire .".zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí.nc Ius í ve o saber samba,-'- estão do lado da

mulata, e a falta de jeito e o constrangimento estão do lado do

ar i a a o .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÂ pad: i \"de det e rm í nado momen t o, pon.~m, o clima da

apresentação vai se modificando: o rapaz, a principio um pouco

at8nito, se recu~era do susto e, abandonando a condi,ão de

aluno que deveria assumir, resolve mostrar que sabe sambar. E

ele samba por virios - excessivos - minutos, durante os quais

sequer demonstra notar a presença da mulata, que deve\-ia

n~mero. O p~blico paulatinamente emudece,

aparentemente partilhando o mesmo constrangimento de D. diante

da atitude inesperada daquele convidado que, afinal, não tinha

jogado o jogO, e a quem, de forma gentil e sem abandonar o

sorriso nos lábios, ela sugeria inutilmente que encerrasse sua

apresenta~io. Pessoas a meu lado, surpresas, perguntavam-se o

sobre a identidade do rapaz,

"demonstrando a mesma curiosidade que, no momento, era de grande

espectadores, inclusive das autoridades que

cochichavam entre si. Seria talvez o namorado de D.7

Quando finalmente o rapaz resolve deixar o palco, o--
que SE deveu a uma intervençio da orquestra, que literalmente

interrompe a m~sica, as ovaç5es que se seguiram pareciam uma

reaç~o de alivio pela quebra do clima de tens~o que envolvera a

todos por alguns bons minutos. De toda forma, o ambiente

t e r m í n a POl- s e d es c on t r a i r d~!·Finitívamen t e quando a

apresentadora puxa os aplausos finais para a retirada de '~o55a
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ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdesconc er t o provocado Pt~lo desempenho dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfalso

vivido naqu~l~ show. D~ um lado, as formandas deveriam realizar

um espet~culo que reproduzisse, da forma mais aproximada

possível, aquilo que c on s t í t u í um show de mulatas

profissionais; por outro lado, este show sup5e a exist&ncia de

um tipo d~ espectador muito particular, que, no caso, estava

ausente - o turista. Ao recusar-se a desempenhar este papel, e.

desta forma, desfazer o quadro, o rapaz sambista rompeu o

acordo implícito no qual estava inscrito: n6s agiremos como

mulatas profissionais, voeis agirão como gringos. E ao romper

tal protocolo, de uma certa maneira aquele rapaz desvendou que

a apresentaç~o de m~latas est~ ancorada, antes de tudo, numazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

r elacão muito p ar t Lcular com um tipo de cliente muito

especifico Ccf. Capitulo I).

3.2.7. Sexta ·Cena - O discurso da representante das

alunas

Após a saída de D., ressurge dos bastidores Ht., em

seu vestido branco de gala. Pr esc ind indo do
, .

anun c 1(.) da

inicia o d í s cu r s o que lhe cabe enquanto

representante da~ alunas. Em tom de voz bastante emocionado e
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oe orzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt uni de de t~'=il'a que ear s iu p<.~r.a nós al·r~'".(vé'5 da
i ni c i néi vs do Sr. E.lL J empnJl;<.{rio iad i-scu ci ve l mené e
c on e s er s do qae deu con t iau id s de a seu pnJiel'o de ,,"tnos
s t rsi«,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr'. ..zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,1 lh'.Jora. r ee i eb r smo« com or au lb o a grandf:·za
de WI1 dia. {ermos sb r s c edo ~?S'S'~~ oeor t un idede e
dedic smas ,:~o Sr. E. lL a aoes» can au i-st:e com a flUAis
profunda s dmi rac ...t:{o" (HT).zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Segue-se a essa fala a entresa de um presente

( c omp r ad o POl- iniciativa e com dinheiro das formandas),

solenemente passado das mios de uma aluna previamente escolhida

àquelas do empresirio. O ripido discurso é completado com

agradecimentos ~ coordenadora e aos outros professores, em

de H. B, J então

inc erit ivo" da out l-a coreógrafa "acreditou em nós como

Neste momento todas as alunas aparecem juntas no

palco; aplaudindo muito, puxam um coro em que conclamam a

professora de coreografia a se manifestar. Depois de alguma

resistincia, a professora toma a palavra (atrav~s do microfone

que chegara a sua mesa):

"O L1ae <E'a p ud e: 1.:{51r, do pouco qUl::' sei I ~'(l pa.ssei para
e l e-s. NJfo silo prof'.is~3ionais tot s l ment:e , porqae em
tr é« me-se-s n.ingaél17 f ...::u:r um« b ...si l s r iae , só L1ue e-s-se é o
t-<':.~II7F'aq(,U? nd::; t emae di so an ive I s qu i na ca~:;,'l, com a
i n cen t· i 1,10 s emor e do dono da c.::!s...~ é' de out r.{i!S Pé'fisoas

que f70~;; .;.u:a(Jrf',~nh,~~r..sm . oue coa t inue 170"5 out: I"OS anos I

par que de cad<.~ tarm« defisa nde tiramos tn.?'!:i oa au•.::J.tro
bs i I n ri ns-s , n/lo '!5d para nds C0ll10 par,:;/, t ode e ,:;tS' C,'lsaS'

d.;.~ no i te L1ue lE'st~ío p r ec i esuido " (pl-o-t'esson,de
C(.')1-eo9r·tdia).

Dos abra~os calorosos entre as pessoas no palco -

formandas, ap~esentadQra e os convidados que para li se dirigem
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- passa-se imediatamente ao samba, que vai ganhando a forma de

carnaval. Animadas pela apresentadora, que, entre as frases de

um conhecido enredo de escola de samba, convidava todos azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"enrzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr sr na sanrba", as peS!:ioaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr eunzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí das no palco "-exclu í das as

parte dos convidados - cumpriam, agora juntas,

um ritual de festa em que nada parecia se coadunar com o de uma

Po r ma t ur a ,

A desordem que, por assim dizer, estava contida

(incluída, mas tamb~m refreada) no rito da ordem em que se

constituiu a formatura das alunas dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA11 Curso de Forma,lo

Profissional de Mulatas, pode finalmente manifestar-se. O

carnaval, típico r i t o ela desordem (c f . Matta, 1986), não

s t sn í P í ccu , no entanto, naquele contexto, uma verdadeira

inverslo de papéis e lugares; mesmo porque o conjunto da

solenidade, em suas virias cenas, constituiu um vigoroso

discurso de elogio ~quilo que a mulata ~ suposta representar em

n ac i on a l :

sensualidade, de que o carnaval ~ manifesta~lo exemplar.

A composi~lo entre elementos de ordem e desordem na

cerimBnia de formatura estabeleceu um verdadeiro compromisso

entre as necessidades de afirmaçlo formal-insttucional do Curso

- enfatizados pelas primeiras cenas, separa,So entre atores e

e de afirma~lo mercantil e simbólica da

qualidade de seu produto - enfatizados pelo show e pelo final

carnavalesco, em se m í st uram . Assim, ficam



consagrados tanto o caráter profissional do curso, quanto o seu

compromisso com as rEPresenta~aes de brasilidade e de mulata

que constituem sua inesgotável fonte de legitimidade.

•
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3.3. Mercado e CarreirazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

b e i lzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs r in s-s , nãozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsó Pe!I"e! nós <do 00> como par~t todas as C,,-1sasda

~~~st!lo. o rec i eenaa ",zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa fzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí r mou a

Coreografia em seu singelo discurso ao final da formatura. Se

essa era a expectativa, o 11 Curso de Forma,io Profissional de

Mulatas superou-a largamente: das 15 formandas, 8 estavam

contratadas ao final de 1989, sem contar outras tris inscritas

no curso que nio o concluíram justamente por terem sido

convidadas a trabalhar como mulatas profissionais.

Confirmadas nio apenas ritualmente, a perspectiva de

carreira profissional que se apresenta a estas novas mulatas

ser~ condicionada por mecanismos particulares a este segmento

especifico do mercado de trabalho e por ldgicas prdprias a esta

carreira. é o q~e se buscar~ registrar a seguir.

o mercado de trabalho para uma mulata profissional na

cidade do Rio de Janeiro apresenta uma variada gama de

possibilidades e inser~5es. Para as alunas e profissionais

entrevistadas, as possibilidades diferenciadas presentes no

campo de trabalho sio, em geral, avaliadas sob duas dimens5es:

de um lado, nível salarial/garantia de emprego; de outro,

perspectiva de proje~io individual e acesso a oportunidades que

possam favorecer a ascen~io na carreira.
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Dessa forma, as entrevistadas discorreram a respeito

do que se\"ia umzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"bom trabalho",zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAUITI modelo que retin e simultânea

e harmoniosamente as duas dimens5es apontadas, referente para a

avalia~~o das diferentes oportunidades e para o encaminhamento

d a c ar r ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt r a .

o setor mais visível deste mercado de trabalho, e num

certo sentido seu segmento estruturante, i constituído por

quatro grandes casas de show - designadas pelo empres~rio comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

oficiais, em oposiçlo a outros estabelecimentos ou produç5es

consideradas menores ou com atividade irregular. As quatro

cagas oficiais slo: 00, P., S. e MU (15), todas localizadas na

Zona Sul da cidade. Constituem, no universo do show-bizz, um

setor esp~";'cializado dedicado ao folclore brasileiro, cioso de

se demarcar dos numerosos estabelecimentos que apresentam,

regular ou ocasionalmente, quadros de samba ou de folclore que

empregam mulatas. Normalmente, os propriet~rios das grandes

casa5zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAoficiais referem-se aos outros empreendimentos, situados

em ireas menos nobres da cidade ou diretamente associadas ~

prostituiç:~'{o,como o componente d ecaden t e da no ite , in eern inwo«

e esoe l uncs s que c cn t rast ar Lam com o luxo, o smb ient:e f,~mili~lr

e a seguran~a que eles oferecem aos clientes. O contraste se

1<3.2:, igualmente, pelo eeabi do cu I curs I e er t isc tco que ser í a

monop61io das casas oficiais.

do mercado de t rabalho da mulata

profissional encontra-se voltado para um p~blico-alyo bastante

/lias também

nacionais com ra2o~yel poder aquisitivo. Trata-sBJ geralmente,
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de grupos ou excurs5es cujo pacote turístico inclui o showzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl

embora seja possível tamb~mencontrar turistas isolados cuja

programaçio foi organizada por agincias de viagens ou que

encontram abundante publicidade dos shows das quatro casas nos

hotéis de várias estrelas em que se hospedam.

Nestas casasl o pre~o do ingresso, assim como dos

drinques e jantares servidos opcionalmente, ~ quase sempre o

mesmo, assim como o tratamento oferecido.

Al~m dos shows regulares diirios, du~s das casas

aceitam, em casos especiais, apresentar seu espet~cul0 com casa

fechada, isto ~} reservado a determinado grupo de pessoas. De

modo geral, isto ocorre atrav~s de contrato com empresas

nacionais ou estrangeiras, ou mesmo com particulares, que

promovem festas de confraterniza,io de funcion~rios ou para

grupos de amigos (16).

Shows regulares, shows fechados, ~prcscnta~acs em

residincias e recep,Ses privadas nio constituem alternativas

isoladas de coloca~ioi na verdade, sio situaç5es diferenciadas

que constituem,

com uma casa. ~ quase sempre o próprio propriet~rio da casa

quem agencia shows, da mesma maneira que ~ ele quem, de forma

sistem'tica, vende o espet~cul0 no exterior. Destacam-se nesse

aspecto o P. e o 00, mas esta dltima de maneira particular,

pois al~m de enviar frequentemente um ou mais grupos ao

exterior para honrar contratos de venda de shows, ~ tamb~m

respons'vel por garantir o elenco da filial em Foz do Iguaçu
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(em sociedade com um empresário local) (i7).

Existem empres~rios especializaclos em organizar shows

de mulatas que n;o tim uma casa fixa. De modo geral, recrutam

avulsamente, sendo as casas regulares um dos pontos principais

de realizaçio deste recrutamento.

Outros tipo~ de empres~rios organizam, em ocasi5es

particulares, apresentaç6es de mulatas - seja por ocasi~o de

feiras ou exposi~5es, seja para acompanhar algum evento

publicit~rio. Em alguns casos podem contratar com empres~rios

especializados, em outros casos podem recrutar diretamente ou

através de mulatas ou outros profissionais que atuam no campo.

De qualquer maneira, as
w

casas sao, via de regra, ponto de

referincia para todas estas operaç5es.

Esta r~pida descriç~o dos diferentes segmentos do

mercado permite compreender por quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi que a casa constitui

elemento central que articula o conjunto de oportunid~des

existentes no mercado.

Isto posto, ~ importante registrar que cada uma das

quatro grandes casas elabora e alimenta um perfil particular

tanto do espet~cul0 que produz quanto do formato de relaç;o de

trabalho que oferece. Vejamos cada um destes componentes,

unanimemente reconhecidos pelas mulatas profissionais e pelas

alunas minimamente iniciadas no mercado .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

•
Quanto ao tipo de espet~culo, e aceitando que, em seu

conjunto, os shows constituem diferentes composiç5es dos mesmos
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ingredientes (i8)

tem uma receita

pode-se dizer que cada uma das grandes casas

própria, como SE' cadazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAqu al buscasse

representar, dentro de uma vertente que lhes é comum, uma

percepd'\ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(.1U í nterpretac ào específica E'original dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-l'olclore ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

cu l tur s b r,tJ.si l e iras .

Que uma casa dê mais destaqUE aos

considerados folclóricos, à s fantasias ou às exibiç:oes

performáticas das mulatas nio apenas qualifica o tipo de

espet~culo como tamb~m introduz heterogeneidades suficiE'ntes

para que as mulatas profissionais sejam capazes de classificar

as características e atributos mais valorizados em tal ou qual

casa. Neste sentido, se por um lado reconhecem, tanto quanto os

empresários, este conjunto de 4 estabelecimentos como

conformando um segmento particular do mercado dE' trabalho, por

outro sio quasE' un~nimes ao identificar as singularidades dos

respectivos espetáculos (19).

Todas os espetáculos colocam sobre o palco - e todas

mulatas, b s i I er in s e , ved ei e-s e/ou

~Ü?'5t".Flt.u;:·~;;; o Lusar e í.mpor t ânc í.a de cada um destes tipos, no

entanto, vai variar. Aceitando os esquemas classificatórios

recolhidos durante as entrevistas, teríamos, no referente ao

biotipo, um mercado estruturado segundo um certo ndmero de

nuances e preferências que· buscamos, na tabela seguinte,

associar às diferentes casas e tipos de shows.
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CasazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALíp o de shc)w
(ênh\SEdzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(20)

Biotipo Preferencial

Outros
------------------------------------------------------------------
00 Show de Hulata Hul at a (*)

Neso-a
Hor ena

Alta (<.:;olo)(~n
Baixa (coro)(**>

s. Br anc a
Mulata

Alta

P. Sh ow c (.JIn 1LÜ<O l'1ulata
Branca (destaque)
Negra (**)

Alta

MU Show de carnaval Mulata
com luxo

(*> Característica geralmente exigida.
C**) Característica aceitável em certos casos.

A~;sim é que o S.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"e!zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAffNÚS coisa de vedete":

"No tJ, há mui tos quadros com muIh er e e com os seios de
For» t? aor ms l ment:e s,~'a ma l her e e b r snc s:« qUl? silo
ved e t es , Li t em mesmo mu: l'as ma Ih e r e-s õ r sutce-s " (C .•
ex-mulata profissional),

No outro extremo estaria o 00, reconhecida de forma

inconteste como mu l sé sss ": "g e r a Ime n t e a. qa i

Mas as quatro casas n~o se diferenciam, do' ponto de

vista das mulatas, apenas pelos tipos mais valorizados e pelos

tipos aceitos. Outro fator importantíssimo é o que diz respeito

~ forma contratual da relaç;o de trabalho, Encontramos, aqui.

duas situaç5es polares: de um lado. a relaç~o flexível que

admite, no m~io de uma temporada, que a mulata se engaje em
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outros shows ou mesmo que participe ~e excurs5es ao exterior

(22); de outro lado,a relaç~o que exige estrito cumprimento de

contrato exclusiv~, que pode chegar a 2 anos.

Estes dois formatos, cada um a sua maneira, acionam

contraditoriamente as duas dimens5es. anteriormente referidas.

que conformam a relaçio da mulata profissional com o mercado de

trabalho e com sua carreira: salirio e garantia de emprego. de

um lado; acesso a oportunidades que permitam projetar-se e

ascender na carreira. de outro.

o formato contratual mais estive1 e rígido oferece

segurança e favorece uma relaçio de trabalho que remete a

situa~5es burocratizadas e impessoais.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAE isto ~ muitas vezeszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

va 1or íz ado :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"ti: muzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi t:o bost trabalhar lá. é ama aut re coisa < ... ) ti:
até bonita isso" (G., mulab~).

Mas a segurança ~ tamb~m imobilidade. grave obsticulo

~ realizaçio de uma carreira em que o sucesso ~ visto como

dependendo em grande medida da capacidade de se mostrar e ser

v í st a ao máximo, da disponibilidade para aproveitar as

oportunidades que surjam na hora em que surgem.

IÉ a mesma G. quem, apesar de reconhecer as virtudes

da rela~~o contratual estrita, insistiri nas virtudes da

mobil Ldad e :

mas nâ,'o t:e di a opor tun id...s de de voc~'! tsoder
vi sisr, {locé~ c rsb s Ih s e I i é ekc l ue i ve do 8.. fÉ até
bon i ta i S,(;'iO , é bonito m<.~'E; ai pro teu bolso nada,
l"5<.~b{F!, ~::;d l~ 1 e~:; ganh<.Hl1, vI,cé n s d s . E.li.:"'.'~3 p3.g""m bem fll,'VijzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I"}/::"'OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe' L«(IT~l co i ee ...":.J."i5~íifTt, en t e..n dea .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPinta i.ln1.E1. vi eaem PI"á
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· . 'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

VOCê:": de três meses f.lrá l'nglat'e'rra, Na l'nglzdt:'I-ra você
1/,:,~.i gallh,~r f•.~1fI tzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAitn:e <],1.' VOCf.~ f.ic<:~ ts en-senda : IE t rê«
vez'lS's mais dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.:rue' o crueada ' . Tr ê e Vê'ZS:'S nada; o
dólar é quatro ve"res mais que' o cru eado , .:.~libra é
L1actSl:' tT~!.';S vl:';J.'eS'mei e que' o dólar, €'ntJi'o, que'/" dizer,
eet: 1'.:.' vezes ma..is I:[!te o c ru sedo . Você não va i perder,
aé?"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(G" mulata profissional),

() est ar v in cu I eda é va lorado positivamente quando

associado ~ segurança e ao salirio certo, mas negativamente

quando evoca os obst~culos que representa para viagens, para os

ganhos adicionais e projeçio delas decorrentes. No limite, a

rela~io assalariada aparece como obst~culo à carreira:

"VaC:l~:: ~;I'.:.' revolta (POl-que não p ode v í ai ar ) contra lh:,us
e o mundo , e vocs:":8'S'ta' lá trabalhando no S," (6"

mulata profissional),

i'!um p r íme í l-O momento imaginamos que a r elacão

continua e est~vel seria preferida pelas iniciantes, menos

conhecidas e, por conseguinte, presumivelmente menos procuradas

para shows esporádicos e para excurs5es. Tal avaliação, porém,

nio se confirmou inteiramente: muitas sio as novatas que

insistem na importincia da mobilidade, considerando um contrato

"Eu gosta ri a de ser muI a t ,1, 110 Ca sa dsn ca r, t afio bem,
pra dançar, firas' não fic~'ir v inc u l s de num lugar só.
ficar assin.9.ndo con t r s t:o COII1o DD e f.ic~tr trabalhando
dur en i:e um ou dois suias todo dis não, Eu preferiria
z~~?is.im,f<.~2:{~r ~;;hQcl/'f!j por s i, v ie.isr , f.;.1z~·r sho~" em
,~dg!.wY lug,=:I.I", nad<1! v in cu l eda, nada com con t r s r o , faz~.'r
por fora, en t en deu , nada da cuie l e comor omi eea d«
ficar" (L, I aluna).

"Eu (lli'e) L1!.(~'I"O sl'!!guir carreira tipo assim. pra 'Ser
con êrsé s d« oe I e cas,x, Tal ves: UfIT.;.1 co i sn ou oub r s ,
vi eLsu: tudo b ,':."/11 , f,;l;"n:?r um S'hON, m,~!snada como a minha
suni !'J":! diz: 'v i 171:'(( 1afio', 1~$~'S,im 1::"(.( n'[10 q(,(I''1I"O'' (Ro , I

aluna) ,



Nestas e em outras falas de mulatas profissionais,

tanto quanto de candidadas ~ pro'iss~o. vemos delinear-se um

projeto ideal de rela~~o com o mercado que preserva sua

autonomia. A profiss~o de mulata seria idealizada antes como um

conjunto de possibilidades e escolhas que como universo de

exig&nciaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe compromissos. O contrato fixo e regular parece serzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

'" do ex í s t e de a t r aen t e p)"ofiss~o: I í.b e r dadezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIa nega~ao que- na

viagens (23) . Neste sentido o r e l at o de uma aluna que r ecus ou

convitezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvinca Is r+ee
,

onde r e a l í zavap~:wa a casa se o CU)"SO mas

a c e í t ou proposta de viagem situa-se no limite de uma s í t uac ão

de autonomia quase que absoluta:

"No moment:o em qUlll' !i:~U fi."!. a in'Scri~7ão no cur eo , o 'Seu
R., e I e lTlf:' ch smou ..:.~p.!lrte, e I e p.!~·rgUntDu pra mif:1 'S~'
eu (11(0 querút fa2:er um t e-st:e com a J. (coreógrafa),
logo no inic ia, qWE' {::·ti nJ{o or ec i-ssr is f'a.z~·r o
cur einb o , e ê'a vi r ei pra ele e ta l e i .:J.'S'5im: 'Não, eu
t·ô ';l'illi pra f'~lzer o cur sa, eu e-sb ou i n ier e s-ssids: em
faz>:.:,r o c ar eo e nAto t r sb e l hs r na c·ElS'a c ... ,~ ,ql,
pa·:;i':'S.•.•.do ,'J.Igum é emoo , loi r a l srido a curso, tr~~'!5 ate-se «,
a J., ela veio e comanicoa a nd'5 alunas qae tinha um
grupo de iapofu,;''Ses' que e~:;tava iné er es-sedo pra l e+s r
W17 'ffihC}~11 para o ~h'!f.·f:i.'o, :::u' e l » me perguntou, qU~? ela JázyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
-:"S •.;.~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl, ..i '\~ auzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe e uzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA{? S t .,:;\! i,/.~ ~,~I i ~?J'f} P I" " '~ '" 1:::' d i s t 1-.:.~i r- ; J~.:l

esb endo de-s-se meu lado, ela faloa «ee im. 'Eu -se i qu~'
vocé' n!.fo quer t rsb s 1hs r na C,::l'!5a, mse tem um grupo de
J[;!POn~'=íe'::"i a i, voe/! vem, não cu'Sta nada pr ...~ vocé~ ver
no q,w=, vs i da r' -(... ) En (~";la, como eu te lii SSi:.', ~'u
pagiu,d pra ver. Eu fui pr:::! f~"1.zero teste, e por
s ur o r e-se minh~1. eu f'ui .:.~prov~1.d,']" Pu i e s c a I h i da , d,":).
turm« ru i escolhida -(... ) () min imo L'we pode surgir-
di s-so tudo, o fJdn.itrlfJ n5D, o m.r!.Hi!flo liue podl':.' sc orit ec er
é d•.::.' €o'i( ir, n~~'o 1IrC,' -Eldaptar e voltar, nT-2IS 1.::'U vou ter a

oportunidade de conh ec er um p,.:u's .:rw:~ f::': do outro I sda
(' ... ,) Ent.f:i'o, i-s-so tudo s t r s iu e se ãeu-s quiser eu
estou 1.i. mandando cartão postal PI".:1 voclf';-" 01t.,
<:\1 una) .

Certamente que este projeto de autonomia op~e-se de

maneira bastante clara ao projeto de profissionaliza~~o que

justificou e informou o conjunto do curso. Enquanto do ponto de
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vista de seus promotores a profissionalizaçiozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé vista como um

processo de educa~So para a disciplina e responsabilidade que

as relaç5es d~ trabalho exigem, para as profissionais e alunas

a profissionalizaç~o ~ vista como a aquisiç~o de elementos e

requisitos que ampliam o raio de autonomia e permitem escapar

~s exig&ncias colocadas pelas rela~5es de trabalho contratuais

Ao enfatizar este aspecto, nlo podemos desconhecer

que, para um certo n~mero de alunas, a seguran~a e a relaçio

estável parecem ser algo mais desejivel que a liberdade - e a

insegurança que lhe estaria associada.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Ee t ou t erm in srido o CUI":-7iO $' pretendo, se der, de
repente fir::,9.r n~lzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAc,~s,~. Na ve r ds de , ~?U<.u::ho que fi o
meu mai ar abJezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi: i V(;J. {" ... ,~ Eu eet:ou eso er en do agora
essa formatura cnl':.'fF,.r e vou esb e r o re su i t ad o , se eu
voa 1<'icar na. casa ou nii'o" (A. I aluna).

"üaet er in me-sma de ser conc r e i ede , de l-er c sr c e ir s
e s eio s ds , tudo d ir e i t inb o " (V., a l un a )

A busca da rela~50 est~vel ~ tamb~m a primeira opçio

encontram-se impossibilitadas de viajar - o que, de toda forma,

aparece sempre como uma falha ou desvantagem pessoal em relaçlo

~ carreira modelar ou ~s colegas que tim maior mobilidade

(24). Aparece tambim como melhor opçio para aquelas que se

Exemplo da reversio de expectativas ~ o caso de Ma., que deixou

de renovar contrato com a casa P. para fazer uma excurs~o pela

Europa. Ao voltar da viagem Ma. passa vdrios meses sem



conseguir uma coloca,~ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI se arrepende de ter aberto m~o da

seguran~a contratual de que desfrutava em troca de uma viagem

(sua primeira ~iagem).zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"De-sde quando l'Nl cf~egaei de viagem
def..'reS'fidia toma conta de mzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAim"
profissionalizada'.

não t r sb s l bo . A
(I'ia. , ex+a 1una

No equilíbrio sempre inst~vel que op5e estabilidadezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe

autonomia, tanto mais instivel que as oportunidades sempre

esperadas seguem um movimento aleatdrio e arbitr~rio, as casas

de espetáculo aparecem como uma rela~~o necess'ria; mesmo

porque a oportunidade de ser notada e, consequentemente,

convidada para algum show especial ou para uma excurs~o est'

diretamente vinculada ao ser vista. Se do ponto de vista

contratual a melhor casa é aquela que oferece maior liberdade,

do ponto de vista da'visibilidade a melhor casa é aquela em que

a mulata aparece mais.

"õue ndo 0$ emor e esirio« querem mul su:« prá shml/, eles
v~fo a aua t auer -shaw , 'll';'~S g<,.n-,':}.1íüentee Le-s ·achal.'l e aui
(00) porque aqui tem mais a oportunidade assim:

'fig(}n~ a mu l s is. tal', ,"ii vem o s smb «, a:l t em ~~
oeor ian idade de grav-;u-, do emor eesir ia ver, porque o

assim, você fica o t empo todo com tor c ico l o porque
VOCE:~ t em que o Lbs r ~""J.~"5silfl<estica o p escoco z , um frio
dnn s da . ()uer d ieer , não t-e' o Fer ec e tanta co i es , d um
I (lf}tJ.r enorme, l~gOra, o 00 n//o, par6'ce que é um 1ug,"ir
.;.~coru::h~'l:1antep,-,'!! VOCé~ver ,:.~peSSO~1, prá vJ..?cêver o
6'1 emen t (1 qUI:' VOO:? l::cue/". AgfJn.~ a homem qUI::"I-, vamos
dixer 'quero UIlT-m mul be r a l i:e ' ou que r o ama assim,
f:U/tão el e v ode ver" (G., mulata p\-otissional).

() que 'Pica c 1e.r o
I

e que basta ser vista,

vi~dbi 1idade seja ac ome anl- ada da

possibilidade de individualiza,;o. As oportunidades que se
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configuram s~o todas, sempre, possibi}idades que surgem de urna

escolha feita por alguim - um empresário, de modo geral, ou um

Pt-odutm- ou um coreó~.H-a·Fo ou um fotógnafozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(25).

dizer que na permanente expectativa de seremzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdescobertas, as

mulatas valorizam enormemente todas as oportunidades de se

mos t r ar em e ~~pareceremzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí nd í v í dua l ment e .

"üaet e i muzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi to de t r sb a l hsr: Ia' no S. foi dur en t:e UI11

ano in iei r inh o , H...~'5 l.<:{ é bem diferente do 00, lá é
como uma vitrine on de todo mando p ...~rece ieus l . l~

r outs« I!? iaa ...:".I.], lI1aquiagell1 un iForm izsds , e o palco ·fica
t,~"o Ion ç e da plati.ia { ... } l"1Tl,::I..•.Jin.:l que quando .$.~ minhs.
m.fle foi lá me ver no sncuJ/ até cu-st ou a me reconhecer.
fÉ como (.wr....1 'o/i t r ine onde os snte i S de aur o e l.i~tJla
13.'stáo mis iur sdo-s e ningul!?lI1 distingue. Aqui no 00 não,
da' pr.$.~'5~?: ver o r as r o de csuis uma, o corpo, de perto.
f1qui a gente pode ser vi et: ...=t 13.' muito emore-ssir i o ~';em
,::I.qui pra' e-scoIh er " «(3., mulata pl-of'issional).

"O F.R. já me chamou (..11"<i r r sb s lbsu: Ia' 170 S. I mas eu
7i'alei que.' tido. Eu gosto é daqui {OO,~, por'1U13.' o S. é
tuui to l coco , i r ou» ....1. l~qai n,~"o, VQC1J:~ i.i brinca com o
povo, com menos luz, você fi você, Ia' é, você.<.l, é
mui t:« m<:!~wiagelfl, muita r oups . IIqui VOCê;'"' brinca, você
f.!.~A"!.· c s rn s v.s l com ,:;t~:; pessoas, vocé' samba com a:s-
f'e·::i~iO ...."'J.S·. lf.tind...."'J. por cima ld não pode viajar porque fi
con ir e t o , não t em nada a ver" «(::.:., mulata
profi.sslonal).

ir c"'I b.'fl 1h o subent en ci e 9era1mente, além de

pennit ir que a mulata seja "e l s mesma" em uma n~h.,..ç~íopr éx í ma

com o pdblico, a possibilidade de se movimentar e circular, n~o

estar impedida de realizar simultaneamente outros trabalhos, em

propiciando a oportunidade de aparecer em

diferentes contextos e espaços. Essa ~ uma característica do

exercício da ocupaçio que se encontra subjacente a um modelo de

carreira estruturado na circulaçlo.

Has pode-se di2er que se a circulac;o e a mobilidade



sio amplamente valorizadas porque relacionadas ~ abertura de

novas oportunidades,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'"sao, igualmentel decor rênc ia da

pressão econ8mica exercida por uma remunera~io considerada

insatisfatória e que, praticamente, obriga uma profissional a

exercer, al~m do trabalho na casa, v~rios outros trabalhos em

outros segmentos do mercado.

Em geral, os propriet~rios das grandes casas fazem

quantozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAà participação de suas contratadas

shows e apresenta~5es nio incluídos no segmento

do mercado representado pelas casaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAoficiais. A noçio dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

etcc Iu szyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi v idsde c oa t r s tue l não se estende p orcan t o àquela ou t ra

fatia do mercado, bastante diversificada, representada por

pequenas casas e espet~culos isolados.

Essas outras apresenta~5es sio normalmente realizadas

após o tirmino dos shows das grandes casas (que praticamente

iniciam e terminam no mesmo horirio) ou, como no caso das

"ilna~i troei c e i e " e d os c í rcu í t os de s ave í ros t ur f st íc os (26),

em horário diurno, Sobretudo em shows esporádicos Cconvenç5es,

eventos publiCitários, e t c , ) , o horário para iniciar o

espeticul0 nio ~ respeitado o que, muitas vezes, impede a

profissional de chegar a tempo para o show seguinte. Mas se as

faltas, atrasos, viagens inesperadas, fu r as st~o e 1emen t os que

revelam rela~aes de trabalho. pouco formalizadas nas próprias

casas oficiais, mais informalizadas ainda se apresentam essas

rela~aes nas pequenas casas onde a rotatividade ainda ~ maior.

Uma profissional entrevistada, ilustrando o tipo de relaçio de

trabalho que desenvolve quase diariamente - após o show diário
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no 00 -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAc om duas bozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí t es c ons í deradaezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAp!!:~I:lilef7aS em Cop acabana ,

Faltou é' f'J"onto" Oi:.) (27).

Em entrevista ao .í orna í ll..-l!i.a, O. S. antigo

proprietirio de casas de shows de mulatas - uma em Sio Paulo,

outra no Ria - e da marca 00, e que se reconhece assim como ~

reconh ec í do como o "inventorzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAda mulata" ou como o "i/Tais

ano 2, 1985) - comenta a respeito da remuneraçio de uma mulata

"H,~ aus t ro snoe e ets» profissionais recebiam ee l sir iae
que davam par,~ se men ter , Haie g,~f7hafl'f cerca de Mez$-
;';!(}tr;}, tl~t -!:!', oor tent:o, n.[(o recusam W1'I canv i te para
g,:whar de .f. mi I ~.~.t mi l 5f:}f:} dá l e r ess mensais" (Salete
Lí eboa , "Es t á f'8.1tandomulata na e raca'", in Q .....Jli.a,
Caderno D. 25/06/89).

mer cedo ", qut:~ não c onseaue , dado os baixos si:\l::hiose as

ofertas em d61ar, manter as profissionais (28).

Embora nenhuma das profissionais entrevistadas tenha

revelado o valor do salirio receb ido, foram unanimes ao

insufici&ncia para garant í r
J. ,

o nec es s ar' 10 a

sobrevivincia. Via de regra, a renda mensal ~ complementada

atrav~s de m~ltiplas insert;.5esno mercado de trabalho da mulata

profissional, ~ busca de diversificar e adicionar

que incluem cach&s percebidos seja por trabalho
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esporidico. seja semi-regular realizado em uma gama de outros

estabelecimentos ouzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr oduc ôe s . Algumas se

queixaram que a baixa remuneraç:So n~o leva em conta os gastos

relacionados a uma importante exigincia funcional - a produç:;o.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"O que eu g~who, prá mim, nãazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé bel"'! n!io, porque hoje
em d ie o met er i s l dê' -shON e-stá muit o caro, então o
.-:{(.u~·a fJ~:mte g~.wha é pouco ("".) N!i.'o sei porqiU:.' f:~'ll1

mui ta srent:e que Pé'n-sa que ..."1 genl"e ganha bem, que a
gentl'1 é rica. Se ~.~gente:' vai num ~;j,'lU{O, a fH.mtl':? nl(o
pode falar que é do fJO, não pode', senão eles meté.'m a
Im'i'o. e I ee querem c ob r s r UlJl p r eco enorme , igual
er ci-st:e da üt otra . lia-s a gel1l'e n.Fr:J g ...~nha ee s im, a
gente ganh<.~ mni « é em viagem, qa~:, é da l er: me-sma"
(lil., mulata prof'i'5-sional J.

A maioria das mulatas reclama que os baixos salários

as obrigam a enfrentar penosas e perigosas condiç:5es de

locomoç:~o casa-trabalho-casa, sobretudo ap6s o espetáculo. urna

vez que n~o dispõem dos meios para tomar táxiss assim, de

madrugada, suportam a espera de 8nibus e a longa viagem de

volta para bairros geralmente distantes dos locais de trabalho

- da zona sul da cidade para, por exemplo, Lins do Vasconcelos,

etc (29). Além dos motivos

de que í xa relacionados especificamente às condições de

exercício da profissSo, os baixos salirios sio frequentemente

associados à fru5traç~0 de um desejo invariavelmente comum, o

de J un t ar um pé de meia, ob r í sator í ament e dest â rtad o à comp ra de

ca sa pr"ópr ia.

como medida a partir da qual é avaliado materialmente o sucesso

uma mulata profissional. Assim
,
e que, em
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· "zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

bem"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAouzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

evid&ncia do suc~sso material ~ representada sempre em termos

de r t queza imobiliária - "F. bem tr és aparl·3.nr~imtos, e':'5t.i bem de

vi da" <1''11., mulata profissional). Da mesma forma, ilustrando

casos nos quais a carreira n~o valeu a pena,

daquelas dadas ao desperdício

r ouv a ~E' nj'o tem nede , I-'(::~g<.~mzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAts ic i todo o dia" -, o pa"âm(~tl-o

extremo do f~acasso material ~, ao final da carreira, ver-se na

mesma -sí t uac ão da que l as que "n/10 tt.:~mon de cair marta 11 (MI.).

Retomando o tema do que, em outras condiç5es e em

outros mercados de trabalho, poderiam ser considerados

trabalho':'5 extra':'5, isto ~, fora da relaç:~o contratual ou regular

com uma dessas grandes caSaS- o qué fica claro ~ que estes

nio apenas s~o absolutamente regulares. como indispensáveis.

Shows em hot~is, convenções, r e s t aur an t e s , boates,

restaurantes,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"ilhas tropicais", c on s t i t uem , a

obtenção do

sobrevivincia. Este acesso passa, normalmente, pelo contato

privilegiado com algumas colegas que mutuamente se apresentam

umas ~s outras aos agenciadores de apresentações esporidicas ou

outros empresários.

grupos regulares:

Em alguns casos chegam a se constituir

"A H., aquela etnpresár' í a que eu falei, ela já sabe , ré

s6 falar com uma que o grupo todo ji está contratado, a gente

faz ass í m" (13., ex+a luna pl"C>fil;;siorH:\lizada).
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rela~io entre colegas~ criando conjunturalmente grupos mais ou

menos pr6ximos ou fluidos. Geralmente a aceita~;o plena da

novata ~ atestada atrav~s de uma dica ou convite para outro

trabalho.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Eu L1uando comecei era s eezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAim , tel*l1Tinava o ShOll/ e v.ia
todo mundozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAse sr rusmndo , f::J.lando no oat r a ê r sb n lb a ,
outro shcUI/, e ninguém me conv iaeve , ninguém f'alava
nada pni mim. Todo mundo tinha aut roe t r sbs Ib oe e
nináuém me chanr ..."IV-:.1.Iqgon~ na'o, sou chamada toda hora.
Por e,,<·., domi aao f.',:~fi~7i,::~do.x!1or-:1 -fiz sh a« (10 Rio
Centro" (G., mulata p\*ofissional).

Em geral, a rela~io entre colegas ~ representada

P\"io\*ita\*iamentecomo uma relacão de "muita campetú:,~'o" ou de

Na noitezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé sempre necess~rio '~scolher com

qW3:m se anda", "ee l ec i on...sr as pessoas muito bem", atitude que

vale igualmente para o relacionamento com as colegas.

"rem eenusr e s oue l s e coleguinhas, e aue l s-s garotas que
n,{fo de ixsm a gente, s ar aue quando en i r s: um r as t inha
mais bonito, el ae fic-:.11lT em cima '~1' fazem tado prá
nb r a-ss r , Tem muito .i5!7iO, né, concor r ênc is , ~::'u s ch a
que é isso" (MI .•mulata profissional).

Para algumas en t rev í s t ada s a ...smi es.de I ou ser uma boa

colega. al~m de propiciar o acesso a outros espa~os no mercado

de trabalho, tamb~m inclui r esp e í tal" as diferentes

opç5es/decis5es individuais - morais e profissionais - de cada

uma. Isto nio significa que as relaç5es entre colegas seja

livre de tens5es.

o tipo de CC) Ie9u:i. smo vigente mulatas

profissionais apresenta algumas características que podem ser
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aproximadas ~quelas relacionadas por 80ffman a grupos com

czyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA<.'\n:HzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe," pouco unido, isto é, grupos nos quais oszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"meebro«

rsr sment:e sIio reeo on ssb izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1ies dae ts e l n boa conduta das outros"

(Goffman, 1985, p.i54). Goffman cita como exemplo o grupo das

m~es (30). O grupo de mulatas - tal como o das mies - reconhece

que a considera~ão conferida ~s mulatas profissionais em geral

independe de comportamentos individuais. Pode-se dizer que

tanto em um caso como no out ro - mãe ou mulata - a cQn'5idera.~.l(rJ

de que o grupo ~ objeto como que transrende/independe da

conduta individual, situando-se em um terreno infenso ~

intervenção - positiva ou negativa - de um de seus membros. O

grupo de colegas constituído pelas mulatas profissionais, a

partir do que foi dado observar com o segmento constituído

pelas entrevistadas, e a despeito do fato de que seus membros

estejam, sob os olhos dos outros, fortemente identificados, se

concebe e auto-representa como um grupo particularmente

heterog~neo. Tal autorepresenta~ão explica que seja considerada

uma verdadeira a má conduta de algumas

profissionais ~irva para reiterar

princípio imputada a todas.

a reputação negativa por

As mulatas profissionais encontram-se-iam, pois,

bastante afastadas de um padrão de coleguismo no qual a forte

identificação entre os membros do grupo, assim como a percepção

externa dessa identidade, desdobrar-se-ia na conformação de um

t í p o or gan:izac Lona I onde possibilidade da

representa~ão de interesses profissionais do grupo e sobretudo

da possibilidade de disciplinar aquelas que se afastem das
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defini~5es do grupo (Cf. 8offman, 1985, p.i55).

Face a esta percep~io, nada poderia'ser considerado

mais inconveniente ou inadequado do que fazer depender a sua

reputa~;o da boa conduta das outras.

Contraditoriamente com o fato de que o acesso aos

indispens~veiszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtrabalhas e~~ras esteja associado às rela~5es de

coleguismo, o padr;o ideal visualizado ~ aquele em que cada

profissional seja livre para administrar, da maneira que bem

entender. sua carreira e sua vida pessoal. o que pressup5e que

nunca uma colega deva intervir na vida da outra.

o desrespeito dos limites individuaiszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé a principal

queixa de C., ex-mulata Pl"ofissional, ao Iame nt ar a falta de

c o l e auzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi emo enzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt re mulatas. Este desrespeito est~ associado

c l a r amen t e a comportamentos de í nduc ão à p r o s t í t u í c âo ,

considerados desrespeitosos de sua op~So individual.

"No temo o .;ta.:' .c::'u t rs õ a ll.•ei eu t: ive mu: ('21. ear t e ,
porque ~:W ein t a que n€'5S6' mei o de i r sb a I bs.r "l no it:e
n,~'o h~:í mui t:« smi eede en t r e ela-s, Vac€" n.~.to vê mai t:«
susi eade, ,:;tmiga5 me-smo. {Iocê vé~ mu i t s CfJfflPet.i.;:ão ...zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
t· · .'1 !· .f-(a \loC i::,..• ~ ,.~;. n e l a z mu i t:« c s r énc is . PeI o m enos

comiao , l:~U dei muita eor t e , en t endeu , te'vê' muita
apoio comigo, e I s s .sbr ism mui t:o os olhos p..'i!ra mim de
qae .i a I!TU i t a ma1da de neese mei o, há tsui t ,'l >

(.'1-ostitai.;:ão ne-s-se me io . Você é vista ...~S" vezes dentro
dn c':.~sa por ou i: r,"J,s mu I h er e-s COIflO mer cs dar i-:"l ... o e 1a~-;
prdpri,'ils co l esie-s , você, de repente. se d.;..,v~lconta de
liW:' um« ca l ese sua estava tf:" n estoc i srida , n euoc i-:xndo o
teu corpo para os tur i séa«, Barot,'ilS" que já 8'staV.2U11
acostumadas a ter e s ee t iv a de c omo ar r smenba com
tur i ets e t~m troca de grana, el1l·.!:i'o de r etrenb e você
estava dsnc sndo e voc-t!:~ nem een t ie qae es tav -:"l sendo
nee ac is ds . E·nt~:;"o t ur iet ae L1ue de r ep en t:e gostavam do
~:;€'(.( tipo, ee r e l ec ians vem com e is s l: di e i etn eu quero
eS$~' ti ao de muI her ou e aael e tipo 1;~' quanto ef que ela
c ob r s . ( ... ) Eu 1"1/.4'0 vejo nada de l':.·I'T -;«do , -só qtw· eu n,~'o
,'ilCelt',\H'~~f,'!I..-:r.er a auiLo . Eu n!Jo con den s ve .a at'itude
de I ..."I.~7i, eu con dea s ve .•:I s ii t ode de l s s COII1.iao. Eu n/ia
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faria es-se tipo de coisa, (n,~5 achava quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAse dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
revent:e a opç/'fo delas era €'ssa, elas tudo bem, comieo
n,"io .. ,"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(C.,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAex+mu lat a profissional).

Que a rela~lo entre colegas seja mecanismo de acesso

a trabalhos etct re e , e que, em alguns c aao s , a prática do m í ch ê

seja consLderada por a lsun s como um destes tr;:J.balho5 extras é

algo que fica muitas vezes sugerido, mas nunca afirmado (31). O

que sim t afirmado claramente é que, embora muito presente no

universo de· referincias, a p r o s t í t u í c ão não parte

constitutiva da carreira de mulata, ao menos não como um

estágio ou prática necessária do ponto de vista do exercício ou

da ascenç:ão profissional. Por outro lado, fazer uma carreira,

conseguir sucesso material sem se prostituir é o verdadeiro

desafio para algumas.

Seja como for, a relaç:ão entre colegas é mencionada

como passagem seja para circular nos espa~os do circuito

legitimamente considerado como sendo da carreira de mulata

profissional, seja para ingressar no circuito vizinho, sempre

presente e ameaç:ador, da prostituiç:io (32).

Essa concepç:ão da carreira estruturada na circulaç:ão

como que delineia ou exprime espacialmente um d et ermi nado

território de circula~io. Nesse espaç:o encontra-se reunido um

conjunto de relaç:5es, sob outros pontos de vista, bastante

diferenciadas. Esse território compreende nlo somente aquele

conjunto de contextos e relaç:5es diretamente vinculadas ao

ganho, ~ remunera~ão da profissional, mas inclui igualmente

contextos de "relaç5es marcadas comumente pela gratuidade e. no
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1imizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt e ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1'01· uma dimen~ão lúdica.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPI-O.p is~üonai s

menc í onar am a manipulaç:ão pelos da -forte

ambiguidade pr~sente na comercializa~ão de uma atividade em

principio IÚdicB, espontinea, manipulaç:ão que se atualizaria na

baixa remuneraç:io ou na pouca valorizaç:ão das profissionais. A

consci&ncia de que essa ambiguidade tem valor mercantil que

tenderia a ser capturado pelos empresários fica clara quando

G., mulata profissional de prestígio no meio, comenta o fato de

ter tido que "susrzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAeader: a cob r s r para sambar".

coisa que ji fazia, como destaque, na Escola de Samba há vários

carnavais.

Ser mulata profissional, fazer uma carreira, sambar

e se exibir em troca de uma remuneração, compreende mais que

trabalhar em uma casa - ou, mais comumente, em várias ao mesmo

tempo -, mais que se apresentar em feiras e convenç:5es; de modo

geral, significa, tambim, sair em escolas de samba e blocos,

participar em concursos de Rainha do Carnaval, de Mulatas, do

Bloco. Cada um desses elementos se apresenta como momento e

lugar determinado, passagem, no interior de um circuito esra~c-

temporal que deve ser percorrido.

~ o conjunto do circuito, i o circular dentro dele,

que identifica e define a carreira da mulata profissional.

Demarcado, quase ob r í s at ór í o , es t e" c i r cu í to
I

e composto de

lugares/momentos passando pelos quais se amplia o campo de

possibilidades (33) . Como a ascen~iD na carreira e o estrelato

são vistos, quase sempre, como resultado de um golpe de sorte -

estar no lugar certo, no momento certo, sendo vista pela pessoa



certa -, e n.o de um esforço sistemitico e continuado, a

circulaç~o aparece como a estrat~gia que, ao multiplicar os

tempos e lugares de exibiç~o, multiplica as chances de alcan~ar

(.')sucesso, dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAser descoberta,

"Eu .:.~cho qUê' todo mundo eonb ...~: 'EuzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvmi serzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa t ...sl ",
Ent!lozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~='::;sa cai S,l de qW;;'f"6'r (dto exi et:e . Eu echa, de

r ep en t:e , é uma cai sa que você quando meno-s eeo er ar

é"l';tá econ ceceado , Nas é ~"5enrprebom, nri? Eu acho que
ê'S'sa coisa é mu i t:o fator sorte. De repente, você está
num lugar 6' voci~ é convidada, de r etsen t e você Já está
gravando, voc ê Já está, você se cor n.•.1 uma estrela
sem een é i r , Por 1:'5'130 qt.U~ elas fic·iJ.m ...s ssi m. '/'ih, meu
ãeu«, eu estou aqui, como'?' ffuit',::s contam: 'l/h, no
meu tt?:mpo eu fa;;!:i<.~ i seo e ,:;I qu i 10 " mas não é isso,
n...~/o ea ient;s , porque é uma coisa que pega voei sem
pensar muito. NeS~7e lance você não pode pensar muito,
voci tem que agir." (8., ex+a luna pl"ofission"dizada>.

As<.:>Ím, do ponto de vista da mesmo

Lnex í st indo uma fórmula eficaz para o sucesso, é
, ,

necessarlO

'~giJ"". Nio hi entretanto um modelo de açio ou capacitaçlo a

ser copiado das experiincias bem sucedidas ou, ao menos, nenhum

caminho para o sucesso que possa ser trilhado passo a passo. O

sucesso simplesmente '~contece"J apresentar-se em lugares com

v isíb í Iidi:\del"e·vela-se,às vezes , tio ou mais í meort en t e quanto

o montante da remunera~~o recebida, Isso explica que mulatas

profissionais aceitem apresentar-se por baixos salários. ou

mesmo por salário algum: a pequenez ou ausincia de remunera,io

(~34) é Sf?lTIpre v í sta como uma eS/Hkie de in veeb iment:o numa

carreira que se projeta no tempo.

Projeçio no tempo. eis uma outra vari~vel que est~

presente. embora nem sempre claramente enunciada, nas práticas
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de czyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí rcu lac ão , Poder-se-ia dizer que se c í r cuzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl acão
\

circunscreve um det~'rminado ela também

condicionada por um tempo de circulaç:ão. Este ~ determinado

pelo fato de que uma mulata, mesmo que obtenha grande sucesso e

se torne estrela, teri uma carreira curta. Igualmente, o tempo

existente para se tentar e conseguir a ascenç:ão também é

proporcionalmente curto.

Esta perspectiva est~ bastante clara para todas as

entrevistadas. e funciona como uma espécie de estimulo a uma

intensificac:ão da Se a pressão
.... .

economlca e a

necessidade de se expor impulsionam a mobilidade. se o circular

é como que uma estrat~gia voltada para aumentar a probabilidadezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

de-scotrert:» ~::-, consequen t emen t e , dar um salto na

carreira. a curta durac:ão desta imp5e que estes movimentos

sejam r~pidos e intensos. Com efeito. ~ medida que passa o

tempo de exercício profissional. menores são as chances de se

alcançar o ~UCCggo.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAisto
,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

€I famosa 2 conseguir

seguranc:a e estabilidade financeira (35). ~ quando ainda são

bem jovens que as mulatas podem prosperar e dar o salto ao

e s t r e l a t o .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"{'o.(.( tr.::tbalhar. viajar. até e l e-s n~~"oaae r e r em mais,
e Fes n/ia me tJ.C~?i t_1r~?II1. 8in to mai to l-er camecsdo
tarde. comecei t er de , comecei com 30 anos e
!'/{'.:.·ralnlt~1f1tê·ee comece com 17. i8 snoe " (N., mulata
profissional).

Muitas expressam este fato através da constataç:ão de

"l~ vida Pl"of.ission.!.d é muito curta. muit o cur t s
n1{i~S/170, qUIE'r di xe r , eu nem ee i ~1l;:' hajff: {COII1 3@ snoe )
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~:'i'(.l t er i s c smoo &.'111,'11gW11~1casa de show, nem eezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi . Então
é mui to in er s t o , r'rá eles tem '1(.(eestar tudo muito etll
lartrt .•.1, t uda mu i t:o bonito. "zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(C.,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAex+mu l at azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
pl-ofissional) .

"Eu faç:o um» economia, eu la:;o, p or qae agora eu eet ou
con sesru indo , as part'--"ls e~1t':Xa-:sb er i s-s, porqut:,' eu tenho
é'ssa idede que eu tenha, mas flTai::i tarde, quando eu
e sc iver com mais, aS" partas ia' e~1t'/lo fechadas" (J. I

ex-aluna profissionalizada).

"i; "i.U11a cai sa i n senur s , en ten deu ? SI':.' eu par acaSt1
ficar grávida, fico grávida e fico COtlT ama barriga.
en arme , dep oi s ai eu té.'nho a nl:mém e fica com bar r ie.•x
e tudo. ~l eu rJ.!lo vou poder botar WlT b i auin i ,
en iendeu? 1"1 não ~31':.·rque eu seja uma puta profissian;-"ll
!?' e l es me aceitem de co l l eni: , boto um ca l l eni , bato
i((lTaS fa.i,'<,· .•1.s, unTas CO.Ú5,":J.S cs-s-s i», agol"..."4. se for qualquer
am» el es não vão te aceitar." (G., mulata
profissional).

Tema recorrente, a questão da idade, sempre

relacionada ao tempo da carreira (36), é, porém, diferentemente

avaliado. parecendo variar conforme a idade da profissional.

Para as mais jovens (de 19 a 25 anos), aparece como uma questio

bastante 1(li .•s i jifj LIa , mer amen te vi r t ua 1, pois • I

na

expectativa de que a temporal idade de sua carreira, e

principalmente seu final, sej<:\m definidos a pa\-tir da

iniciativa e vontade da profissional. Nesses casos é bastante

considerada a possibilidade de driblar, com a apar@ncia~ a

passagem dos anos, mantendo-se em forma, não mostrando a idade,

podendo estender, a exemplo de algumas veteranas, o tempo

normal de exercício da ocupa,lo. O fato é que as mais jovens

consideram a limita,ão imposta pela idade de maneira bem menos

enfática do que as veteranas.

"é coisa da raç<'l, !:7er~I1IU€:'nteo preto não aparenta,
p(~'Ió menae custa omi « a ,xp .•ur eatnr ~x idnde , (lê só, por
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etcem»zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1(J,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAC <1be 10 b r .•.1nCO, rue«,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ex-aluna profissionalizada'.

ézyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtii flc.i I v~'r" (Ro.,

" I~ muLat:» num« deé ermi nade i dade e I a scsb ou , na C"lS0
d<:/ H.II. <muh\h\ cons í derada como exemplo na
profissão> hd ('(IIT~~e xc eaSo , ela é uma mu l ber que l1':io é
tl{o nova e seim, Eu niro sei a idade dela, lITas ouco
f."ll,:.~r que e l s J:i é até svo , Eu 0(.(1170 f,lI"lr, ela não
tem meno» de qu s r etr]: ..., anos, filas é uma otu l ber com um
c or po lindo, é ama muIher qU~' se coa-ser vou . Eu
conheço várias colegas minhas da idede dela, 0(,( •••,té
rm.Lis nove e , qt.l<!:' J.;,{ n/i.'o ê'st!fo nm.is em açb:'a" (C. I ex-
mulata profissional>,

o tempo de exercício da carreira, estritamente ligado

ao período do ciclo de vida correspondente ~ juventude, ainda

que eventualmente esticado em casos excepcionais devido •

aparincia conservada, imprime à carreira uma 16gica da qual uma

mulata profissional não pode escapar. Na maioria dos casos, aos

c erca de qual"ent<":\anos, ou mesmo antes, insistem

categoricamente, nio por acaso, aquelas que

ocupaç~o - as oportunidades de colocação ou, no mínimo as mais

promissoras, come~am a rarear e se fecham.

A condicionante idade como que informa a percepção de

uma hora ideal para deixar a carreira - em principio antes da

decadincia física. Passado este momento. a veterana encontrar-

se-i na indesejivel, e mesmo temida, situação em que se

estreita drasticamente uma das bases sobre a qual se assenta o

prdprio modelo da carreira, o territdrio de circulação.

imp5e-se a perda de iniciativa e autonomia frente ao empres~rio

e ao r evest indo a chega~a da hora limite de
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encerramento da carreira de uma conotaçio dramitica. Esse

momento é azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí nzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAda agrav<.-\dopara quem não amealhou umzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"p~é de meia"

e/ou n.o conta com alternativas profissionais. Has é também

situaç~o igualmente desgastante para aquelas que foram famosas

mas nio alcancaram uma "si t·ua.;:f1o ,<'in...zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsnce i rs " •. s.o const ransidas

a vivenciar o estreitamento do leque de opc;5es e percorrer uma

trajet6ria profissional descendente (37).

De"toda forma. seja por que mot~vo for, é consenso

que persistir além do limite da idade exp5e a situac:5es capazes

de provoca}- pena e, consequentemente. ferir a dignidade

pl-o·Hssiona I :

"é qae l s t: L'(ue ainda estJi'o lá é porque nJto conseguiram
e i tan••r...({o econômica, e~!itlfo lá, tentando ainda, pegando
qu s l quer coisa". (C., ex-mulata profissional>'

"~s vez·,.;:'svou ver o s!~ow lá, 111.•."IS é mal to dec sdent:e , é
dec sden r e metsmo . O pessoa I mesmo do meu tempo, t<l
muito assim, acabada. Hão ee i , se eu fos-se eI se, eu
sa.ia do nmbi eni e . E'5t!fo toda '5 cs ido '5 , cheis e de
pelanca" (E., ex-mulata profissional),

A perspectiva de uma carreira que se esgota pelo

desaparecimento das qualidades exigidas da mulata profissional,

que qualquer outro olhar, esclarecer a

discusslo desenvolvida nos dois primeiros capítulos acerca dos

<:\tl" ibut (JS que const it uem o Pundamen t o da Pl"o·fissão. Passar

e tantos outros atributos

referidos por agentes e alunas como constituindo o dom - ou

n~cleo do dom - da mulata se revelam, diante da inexorabilidade
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de um tempo que deixa suas marcas, como acessdrios do dnico e

exclusivo atributo que n~o pode estar ausente: ter o corpo de

mulata.

o curto tempo da carreira nio ~ senio a afirma~io,

pelo mercado, de quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi a exibi~lo de um determinado corpo o

elemento central da profissio.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA substitui~io paulatina do

corpo viol~o e da bundinha arrebitada pelaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApelancas sinaliza,

í nev í t ave Imente, que a mulata pro-fisslonal, ao final,

transforma-se necessariamente em apenas uma mulata. Se teve

chance e cabeç,'l> cert amen t e conseguiu uma situaçâ'a financeira e

pode ser considerada um suceSSOi se nio aconteceu ou se nio

soube administrar as oportunidades que lhe surgiram. n~o terá

onde cair marta.
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3.4.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASíntese

Neste capitUlo abordamos, em dois segmentos

distihtos, o processo atrav~s do qual se d~ a confirma,io da

mulata profissional: a cerim6nia de formatura, confirma,io

ritual pela qual passaram as alunas que concluíram o 11 Curso

de Forma,io Profissional de Mulatas; e a experiência da

carreira frente a um mercado particular de trabalho, pela qual

passam todas as mulatas profissionais, independentemente de sua

inicia,io fazer-se ou nio através dos cursos promovidos pelozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

00.

Para a eiabora,io da descri,io da cerim8nia de

formatura, recorremos ~ an~lise proposta por Matta acerca dos

rituais da ordem e da desordem correntes na sociedade

brasileira. Ela nos permitiu observar a profunda ambiguidade de

um evento em ~ue, alternada e sucessivamente, compareciam

elementos e procedimentos característicos de um e outro tipo de

ritual. Uma delicada e competente gestio de mensagens e

significados que, em principio, se excluem, conferiu ~

cerimSnia um formato e urna desenvolvimento que viabilizam a

coexist@ncia simultinea de v~rjas leituras.

A disposiçio das autoridades, o discurso douto do

representante oficial, a entrega solene dos diplomas remetem a

um ritual de ordem modelar, em que a funçio legitimadora parece
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a tudo dominar. Legitima~io sobretudo de uma representa~io da

brasilidade em que a mulata aparece, uma vez mais, confirmada

em seu papel simbólico de representante de uma sociedade e uma

cultura que teriam sabido construir-se e enriquecer-se na e a

partir da miscigenação. Mas legitima~ão igualmente das pr1ticas

empresariais que transformam este patrim6nio em sustent'culo de

um processo produtivo em que a promoção cultural e o ganho se

apóiam mutuamente.

Aindé\ enquantozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr ízyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt ual da ordemzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI r e l e ve+s e a

perseveran~a das formandas em garantir a solenidade da entrega

dos diplomas, como que assegurando, para si mesmas e para seus

convidados, que se tratava efetivamente de uma confirma~io

ritual da passagem a umcondiçio que fora adquirida atravcls do

curso cuja conclusão era publicamente validada atra'l~s da

c erimôn ia.

Parece-nos importante destacar nesta síntese, por~m,

.que a ambiguidade nio adv~m apenas, nem principalmente, do

comportamento de um p~blico que tensiona'la, desde que se

familiarizou com o espaço da casa de shows, na dire~io de uma

maior í nPor ma lidade. Ce rt amen te o mesmo püblico não·

mani ·p~?star ia as mesmas pu 1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'5Õ~'.:'~; p~1.rt.i c ,ip.rJ.t.i '0,'8.5 ae sarden s aarae

caso as mesma s men in s e est tvessem se f orman do como en Perme í ras ,

ou secretárias, ou vendedoras. Na verdade, o que estava sendo

confirmado/validado era algo que, em nossa sociedade, está

a s s oc t ado justamente a c ome or t amen t o s

dificilmente poderiam ser remetidos à ordem: sensualidade,

samba, carnaval. Çomo confirmar, atravis de um estrito ritual
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da ordem, o fato de que a ordem a ser resgatada supõe, engloba}

prop5e que uma de suas virtudeszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi justamente estar ancorada na

descontraçiozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe carnavalidade ~ue a mulata representa?

Neste caso, ao inv~s de ambiguidade, talvez fosse

mais adequado considerar que a composiçio harmoniosa dos virias

elementos rituais apenas responderam ~s exigincias de um ritual

da ordem que deveria validar e resgatar o campo de

representa~5es e pr'ticas empresariais e governamentais (e, por

extens~o, profissionais) que teatralizam uma imagem determinada

de nossa sociedade, de nossa etnicidade, de nossa cultura, de

nossas mulheres.

A parte do capítulo consagrada ao mercado e ~

carreira das mulatas profissionais acrescentou informa~aes

~quelas, esparsas nos dois primeiros capitulos, acerca do

exercício da Foi possível visualizar minimam~nte o

campo profissional: sua posiçio no universo mais amplo do~

show-bizz, suas especificidades enquanto mercado de trabalho

particular. Releve-se, desta parte, a importincia das no~aes de

territ6rio de circula~~o e de tempo de carreira.

Fundada numa forma muito própria de mobilidade do

trabalho (38), a mulata profissional circula num territdrio

cujo n~cleozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé constituído pelas grandes casas de shows: ai, a

partir daí, podem surgir as oportunidades para espeticulos

isolados, viagens, etc. A casa clo ponto fixo do territ6rio que

se estende d~ maneira mais ou menos aleatciria conforme as
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oportunidades que surgem. Fixa~ão (e~ uma casa) e circula,io

configuram os referentes da tens~o entre seguran~a e autonomia

que ézyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAv í venc í ada mulatas profissionais. SezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA•e a

circulaçio, por favorecer a visibilidade, que pode abrir a

possibilidade de aceder ao sucesso, ela é também uma aposta que

coloca em risco a segurança.

A tensio é tanto maior quanto a remuneraç~o obtida

nas casas, através da ocupa~ão fixa, é unanimemente percebida

como insuficiente, transformando a obten~io de trabalhos extras

(e, consequentemente, a circulação) em condi~ão de

sobrevivincia na profissio.

Finalmente, pudemos verificar que a perspectiva de

curta também contribui para intensificar a

circulaçio. Ser descoberta o mais cedo possível, antes que o

corpo de viol~o 'seja desfigurado pelo tempo, é algo buscado

pelas mulatas, n~o obstante associem essazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdescoberta antes ao

·acaso que a qua í s que r agenciamentos ou comp 01" t amen tos

IHof'lssionais.

o final de quando esta não

voluntariamente encen-ada p01* ter--se alcanc ado umazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~'SitltaçJio

atributo que nio pode faltar ~ mulata profissional: o corpo de

mulata. Ser obrigada, por necessidade econ8mica, a se exibir emzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

in rern inh a« quando este ab r í.b u t o já des:;;\pareceué o final mais

temido. Este o solo que todas sonham poder evitar.
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N otaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(i)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA<"l.lOllg~Um'?nto ou reL1.N,\::1I11I!,;'nta é um tipo dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt ratamen t c do
cabelo que muda é\ <;\pal-êncÍi:\da c abele i ra c reapazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr e l escsn do as
ondas do cabelo com produtos cosméticos especiais. O resultado
n~o é o mesmo do alisamento que desfaz completamente a
ondula~io. H~ no Rio de Janeiro virias sal5es, auto-denominados
~~ialãJ;.-:.'s atra, qUE-~são especi<:\lizados nesse tratamento assim como
na aplicaçio dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkanecalon aplique sintético, geralmente
negro, bastante utilizado para a confec~ão de penteados e
trancinhas africanas. A escolha do penteado de cada uma para a
noite de formatura foi um dos assuntos paralelos mais
recorrentes nos dias das aulas que antecederam a cerimBnia.
Foram trocados endere~os de sa15es, houve empréstimos de
apliques e perucas assim como de roupas dp noite. Uma das
alunas, que ~ manicure, se dispBs a fazer gratuitamente a unha
de algumas colegas e a maquiagem pessoal de cada uma foi
socializada livremente no camarim. Mesmo as alunas geralmente
mais reservadas ou pouco falantes nio deixaram de dar sua
opinião construtiva a respeito das colegas quando o assunto em
pauta era a produçio.

(2) Duas das quinze alunas presentes ~ cerimonla não receberam
o diploma de mulata profissional. Avisadas pela coordenadora
com antecedência do fato de terem sido reprovadas na disciplina
de Coreografia, fizeram entretanto questão de participar, ainda
que parcialmente, daquela cerim6nia. Embora tenham, como as
outras, recebido solenemente diante do p~blico seus canudos -
que nos dois casos atestavam exclusivamente a participaçio nas
au las de Etiqueta e Po scura e. ?luto--maquiagem, e st í verara
entretanto excluídas de um momento chave da cerim6nia, ou seja,
do show de formatura, inst~ncia na qual a passagem de mulata
para mulata profissional saía da competência dos agentes para
passar pelo crivo do p~blico. Tendo preferido, ambas, nio
trazer convidad~s, houve uma, entretanto, que fez absoluta
questio de guardar uma lembran~a da ocasilo; com ~sle
providenciou uma máquina que me entregou, solicitando
fotografasse todas as suas passagens pelo palco.

fim,
que

(3) A relativamente fraca presença da imprensa geruu certa
decep;~o por parte dos organizadores, sobretudo da
coordenadora, que tamb~m exerceu a funç~o de assessora de
imprensa. A tensa meia hora de atraso para que se iniciasse a
formatura, decidida pela coordenadora, esteve provavelmente
ligada ~ esperan~a de que chegassem ao menos mais alguns dos
jornalistas e cinegrafistas que fizeram parte da ampla lista de
convoca~io. O fato ~ que se frustrou a expectativa de que a
formatura da turma deste 11 Curso merecesse da imprensa o mesmo
espa~o que o conferido ~ primeira, em 1986, quando esteve
presente inclusive uma televisio alemi (ZOF).

(4) Empresa fabricante de cosm~ticos, E. teve, na verdade, uma
participa~lo restrita e indireta, que se resumiu à doaçlo de
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algumas amostras de maquiagem - conseguidas pela Profa. daquela
disciplina junto a uma demonstradora da firma. Nio deixa de
chamar a aten~~o que os agradecimentos ~ colabora~io dessa
empresa tenham sido feitos em meio aos dirigidos ~queles cujo
apoio e contribui~io na realiza~io do Curso foi substantivo e
inquestion~vel, como a RIOTUR e professores do SENAC. Embora
tal gafe possa ser pensada como um simples lapso, nio seria
totalmente descabido ver aí uma tentativa de cercar a
iniciativa de maior legitimidade - do lado empresarial, no
caso em questio -, e mesmo de sugerir aos presenteszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe
sobretudozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAà imprensa - uma falsa impressio da colabora~io e do
comprometimento efetivamente angariados.

(5) Matta, inclusive, chama a aten~io para o fato
característico de que-em ritos deste tipo h~ sempre discursos
que evocam uma história ou modelo exemplar a ser seguido.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(6) 11atéri.a não assinada de 7/11/89 do .J.Q..J.:.QJÜ.."...d,.!;L_ttt.a:d~, por
exemp Ia, <.o\,· f ir mava quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"o eu r so ( ... ,) d.,,'o{ a c~~d,~fOrtflal1d,~ ama
carteira do Sindicato dO"5 Profis"5.ion~=!i"5 d ..::,,:R"1n~..."! da Est"ado do
Ií.'io de Jsne i ro e a r eu i s t r a na n ini sr erio da Trabalho como
e r t: ist"<!I. dsu»: ...s r in ..."! de eho»:",

(7) Apenas aquelas que obtiverem
finalmente se fiIiar ao sindicato
pelo Ministério do Trabalho
Al-tíst icos.

aprova~io neste teste poderio
sob a categoria - reconhecida

de Dan~arina de Shows

(8) Que a escolha do paraninfo tenha sido feita por E.A.,
promotor do curso e propriet~rio da casa de shows, e nio pelas
alunas - como ocorre normalmente em formaturas apenas
confirma a observaçio feita no item anterior, a respeito da
relativa exclusão das formandas da parte solene do ritual.

(9) Diferentes informantes que presenciaram a cerim8nia de
formatura do curso de 1986 me afirmaram que o representante da
RIOTUR teria reproduzido ipsis literis o discurso pronunciado
naquela ocasiâo. Tal informa~io ~ aparentemente confirmada pela
leitura da síntese daquela fala constante das reportagens
jornalísticas entio publicadas.

(10) Em alguns desses casos - diferentemente do que ocorre no
Rio de .Jane í ro "no qual com mui t:e propriedade se destaca o
pap~~l d,7. in i c i sb i v» ari vads " .- as ba i lar í nas muitas vezes "-:s/Io
con t r et eds e como profissionais dos departamentos culturais".

(11) ~ também interessante observar que a explíCita posi~io de
destaque assegurada por um ndmefo solo foi diretamente
associada por Mt. ao mencionado incidente da qual fora vitima.
Comentando o episódio mais tarde, chamava a aten,io para um
aspecto característico e contraditório da condi~io de solista:
abre portas para o reconhecimento e SUCESSO, mas igualmente, e
como decorrincia disso, coloca a pessoa em uma difícil e
d el í cada s í t uac ão expressa POI" "e sb sr: vi eeds ": tlssim é qUE1

p<;,ra 11t" o f~';\to.de "ee ter v i ead s " aPast ava imediatamente a
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possibilidade de considerar casual o desaparecimento de sua
roupa no camarim (em princípio, tamb~m explic~vel como
decorrente, por exemplo, da precariedade das condi~aes do local
ou do nervo~ismo das formandas). Estava absolutamente
convenczyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí.d a de que sezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt rat arazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAde "artml{:Jío" de a lsuma colega
"mu.itozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPOlACO prafi'f!i'Sional" e invejosa de sua inequívoca
central idade no show. Ao final de sua explica~io, e reforçando
o lugar do arbitririo no caminho para o sucesso (cf. mais
ad :i.ante) comen ta: "no f'Íl13.! da'S contas l:'(.t a.gradeço à
co l eeu inh e : o t i 1"0 saia »e I e culatra ".

(12) Ma., com efeito, foi contratada imediatamente ap6s o curso
por uma grande casa de show de mulatas, embora nio como
solista. Ht. foi tragicamente assassinada pelo ex-noivo durante
o carnaval seguinte.

(13) O Tc\to ~ que a mulher r en de ir s , tendo desG\pe\"cebidamente
deixado o palco um pouco antes do coro, em poucos segundos se
desvencilhara das saias e aderecos.

(:1.4) Esta
con +ron t ada
aulas de
g\"ossei\"a
mais, que
cabia em
1e s ít í mo s

comparaçio elog10sa nio pode deixar de ser
~ opiniio generalizada das alunas acerca das <tres)
coreografia dadas por H.B., julgada antiquada,

e autoritiria Ccf. Capítulo I). O que mostra, uma vez
as formandas assumiram plenamente o papel que lhes

um ritual da ordem, aderindo aos conceitos e valores
no contexto em que o ritual se passa.

(i5) Embora considerado uma casa oficial, MU nio 6 propriamente
uma casa de espetáculos, mas um show que ocorre apenas um noite
por semana (segundas-feiras), num famosa boate da cidade.
produzida por popular carnavalesco.

(16) O shcw fechado tamb~m pode ocorrer fcrQ do
estabelecimento, quando a casa é contratada para realizar o
espetáculo, integralmente ou em parte, em festas particulares
realizadas em g~andes residincias.

(i7) Uma casa com a mesma marca - 00 - hoje fechada, funcionou
há alguns anos em Recife.

(18) Matiria anunciando a abertura de uma nova casa
ap\"esentando o show "Relíquias, t he braz í Lí an apotheosis".
iniciava-se come) segue: "nu l et e« fazem a re et:e do er ineo . O"!fi

t ur i er s» v.:~'o ~:;~:l' eeb s Ldnr . 1"1 "dnnula 1'01clore + mulata + p/ama'5
e paetês tem novo ender ec o 6· 1~1~3P~;'1t.rica10 no R.io p.iJ.I","J. d i eaub sr:
d á l s r e e com o 00, o P. e o Gol den 8rasil <isto~, S, aqui
designado pelo titulo do show)". E acrescenta, em outra
pa'S;~;<:\gelTl:"Forem cinco mese« de ensaios' e U8!/- 5'f)élmi 1 de
inve-st:iment o« par,~ f.:J. Iar do tuieciment:o de T6'I-ra 81",1.'Si l , de
l ends s in d ia en s «, do pavo or iai ne l do pais, os Ynd iae , da '5

or i aen s a fr i can s e , do c<.~rf1<1.va1 dos ::h
'
, do 11'10 de hoi e . Há

(.',~1!:7ode, capoeira ",' muito dourado. Enfim, teme« msn.iedo s,
t ro t sdoe de forma men.iad«, Ã eet rurur s dos shaws fi eemer:e a
m&sma - mad,"}.mas mi ride i as" (I n .J.ox.n"ª'.L ...d"o----B.l:..a:;;i.i~., Rev i Si t (1 de
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Domingo. 7/01/1990, p.26).zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(i 9) Pod e+s e
casas c omo
tão fác i 1
COmpal"a,ões.

d izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAZE~l" que é
'fazendo parte

e un i ve r s a l ,

o fato mesmo de reconhecer as quatro
de um mesmo e ~nico campo que torna

entre mulatas e alunas, fazer

(20) Para evitar qualquer confus~o, é bom lembrar que estas
diferencia~ões dizem respeito ~ infase conferida e ~ maneira
como cada uma das casas apresenta sua especificidade. Tal
particularizaç:ào n~o vai contra a idéia. aceita por empresirios
e mulatas, e reiterada em toda a publicidade, de que em todas
estas casas SE passam shows de mulatas. Em relaç:~o aos
proprietárias dessas casas, a existincia dessa diferenciaç:io e
especializaç:~o pode ser facilmente identificada, POl" exemplO,
atnwés de ma t év i.asaída no ...Jornal do Brasil .- ( "Hu la t as para
t ur i st a ve r - A\"ti?o ,"aI-Oem tempo de crise", assinada POl"

.Joa qu im Fe rre í ra dos S<3.ntos, In .>.'-Q~..o_..Ii.L.il5..i.L Caderno S,
1986) - na qual os grandes empresários constatavam a existência
de um período de escassez de mulatas profissionais na cidade do
Rio de Janeiro. J. M., portu9u&s de nascimento e dono do
complexo P., no primeiro andar churrascaria, e no segundo o
show de mulatas P. 11 , queixava-se das dificuldades
encontradas para montar uma equipe para viajar para o exterior
<Ü ribu indo-as aozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"o r ecan ce i to czyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAont: re as moças que t r sb s lham na
noite. Por 1550 -'Hl famlli..."ls rt....~o deiicsm que Sa..."l5 filnas IITais
boni is.e t r ...~balnem nWI1 '5hON desses. NftrJ l~st,i fácil c oa-senu i r
mul s c s-s ": (idem) . Já o p,"oprietário do S., emp\-esá,-ioF.R.,
d eclarava que para man t er o pet-fil "eo r i ec icado " de sua casa
h<:wia sido obrigado a "importar" mulatas eleS~i\o Paulo: ",.1s
mal,'::I,t~.~sdo Rio tl~~!T!W1S vici ae de ~-;afl7b,~ que nJlo c eb em aume c\~sa
e o ri-s ci c s d« como o 5' .. Pr e c is evsuno-s de algo original. Como -;;ó

encan c r smoe es-s s s mu] .•.~ta'5 ~.?f17são Paulo, ,"J, 501(.(ç:~~'o roi tra.zê-las
fie li". t-ías Cl'.'.em !'II?:i.S 21ega'la sofrer com a crise e ra o
proprietário do 00, na ocasi~o 0.8. Por ter que se contentar
com as profissionais disponiveis no Rio, havia sido obrigado a
fazer modifica~5es consideradas, inclusive pelo jornalista que
assina a mat~ria, bastante prejudiciais ~ caracterizas~o e
qualidade de seu e~:;pet;).culo:"1M. um bom r eo er t dr i o de e smb s-s ,
bos: coreogra fi ...::", ma::; a'5 mu1at·.:!s €'st.§{o com finei t'a r ou» ...s ". Ta 1
avalia~~o era plenamente partilhada por O.S., bastante

á nsat i sPe í t o com essa descarac t er í.z acãu : "Deoo i e do c srneve I
quero mudsu: o SnQW, de-sn i r msi s ,'i:~ mul nb a« - in rarms . /1,,,"s !fi

arecisa 'Jue' -seJa (,(111 corpo perfeito. [) problema !fi .:(ue a
cancor rénc ie lF.: grandé.:,1I (idem).

(21) Afirma~~o de mesmo teor foi feita pelo professor de
Coreografia, que comparando o 00 ~s outras casas, afirmou:
"aL1(.(1 o case) é mat st:« me smo " (cf. CapítulO I).

(22) Algumas solistas do 00 tiram sua folga semanal às
segundas-feiras para se apresentarem no show do HU.

(23) O que n~o impede que algumas, sobretudo aquelas que nUo se
consideram muito bem dotadas e que dificilmente chegariam a ser

260



solistas, vivenciem a ocupa~io como um ofício, carrichando na
disciplina,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe sPorcc , a ss í.duzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí dadezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"Eu ~~I1C<ln,o i r sb s Lb o me-sma,
~(la~.'1f.~de marcar ponto s l i , Pl"t1'pa.I"ada prázyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt udo 'Hili:' preci-5ar. É
mesmo pni razer tudo, Já oen sou St!:' fO:'ise: 'Vocli va z' fazer só
um aue.dro '?" 'Como é '=l(.{e fic<."I.va o resto do sbow'? Se am dia (Ulfa.

falta ... " (R.).

(24) Alguns depoimentos deixam claro que impedimentos para
viajar conferem ~ trajetória individual na ocupaçio uma
limita~~o bastante evidente. C" por e~emplo, ex-mulata
p\-ofissional, ,~firma: "Eu nJlo pude seguir um« c s r r ei r n de
mulata. Eu tive t ade s as ooor t uni as ae-s de estar agora na l'tália
6' n,"/o qu i e , em f::','c:cursâ'o Pf:::!O P. mas n,lfo só. Ne:·SSf-;.'meia ~:l !l~'nte
conhece mu i t:« geml'~' q(.(e tem esse r el s.ciansment o Li rora c. .. ,t

Eu jama.is de i icnr is o Bn1.i5i 1. Se ns que l a époc<"J.eu não dei scei por
causa dos meu-s pais, por caus'a da mi nb e fi lha eu rdto dei sco de
.ie i c o nentvum , Nas me caUi5,::!um t.ipo de fr(Jstrt·~ão. Se eu rive-s ee
ido n e eue l s: época, t iveeee ganhado muit:« gr .•1n..."l, tivesse me
r es l i xs do prafisi5ianalnrente, ho.ie em dia poderia o Fer ecer à
minba fi lha até ama vi de me I bor " (C., ex-mulata p\-ofissional).

De modo geral, a necessidade de mobilidade para quem quer
"Pez er c ar r e i r e " é í moed i t í va de r el~\ç:ões afet avas e st áve i s,
sobretudo do casamento. Virias alunas e mulatas profissionais
estão convencidas de que tais r elacóe s "atrap,lIham",
"complicam", e mesmo inviabilizam a c arre í ra . Via de r esra ,
essa percepção se afirma quando do ingresso na carreira:

"Eu tinha ant/?s um namorado /? ele mandou eu /?-5coll?er, ou fJ!le ou
meu c r ab e l b o " <N., mulata p\-ofissional).

"'Ou eu ou a prof'i'EiSão'. Eu acho que iods-s nós pas-S3.II1OSpor
isso. 'Ou eu ou ,'.'{profi-ssJto '. Eu escolho a prol"issão" (Z.,
aluna que abandonou o curso).

(25) Existe um certo n~mero de mulatas que vam o exercício da
profiss~o como ~m passagem possível para uma carreira de modelo
fotoyrJfico ou. genericamente, na televisão.

(26) Nestes dois ~ltimos casos, apresentaç:ões de grupos de
mulatas organizadas por agências de turismo. Na "ilha
tr oo i c s l ;", o g\"UPO agua,"da numa iTh a a chegada do barco com os
turistas. No caso dos circuitos de saveiros. as mulatas
acompanham os turistas e se apresentam no barco.

(27) A casa S.,
remuneraç:io dentre
mostra mais zelosa
bastante flexível.

apontada como a que oferece
as grandes, correlativamente é
em man t er a

a melhor
a que se

exclusividade, apesar de tudo

(28) Embora a preocupaç:ão central expressa nessa reportagem
~;~~jaquanto à "Fe l t:« de como eri t i vi d siie " f rent e a emp resar t es
italianos e japoneses, ela é reveladora tanto das vantagens
materiais proporcionadas pela excursâo, quanto da baixa
remuneraç:ão oferecida a uma mulata, inclusive pelos grandes
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(29) Para algumas, a alternativa ~ a loca~io de vagas ou
quartos na Zona Sul da cidade, quase sempre em Copacabana. Tal
alternativa, sempre pensada como provisdria, ~ associada a
desperdício e imprevid&ncia, uma vez que implica num disp&ndio
relativamente importante.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(30) "... aszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1I1\~"ess~"o, de um...~ cert ...zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs forma, um grupo de colegaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
e contudo c otuumen c e aiS ITldiSa~15e5 de uma, ou iSuaiSc:anliiSiS15es.
não parecem af'f.!.'tar io i i msmenb e o reeoe i t o que fi concedido aos
outros memb r ae " (Goffman, 1985, p.i54).

(31) Este nunca ~ relativo, pois como vimos no CapítulozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl, o
professor de EPV nio hesita em considerar a prostitui~io nia
ap enas como um t r sb s l bo esci re regular das mulatas
profissionai~, como. inclusive, o principal dentre eles - al~m
de consider~-lo, igualmente, como inevit~vel.

(32) Sobn~
que permite
Capítulo 11.

as relações entre a profissio de mulata (e do ganho
auferir) e a pritica da prostituiçio, cf., tamb~m,

(33) Várias entrevistadas mencionaram. e C. apontou como
carac t er f st í co do me ia , que ~ quase sempre possível te,- e dar
noticias e mesmo acompanhar o percurso de colegas mesmo
daquelas que nio se conhece pessoalmente ou com as quais nia
se esteja em contato direto no momento. H~ como um sistema de
informaçio boca-a-boca que funciona e como que liga o conjunto
do territ6rio de circula~io e informa, sobretudo em casos de
r~pida ascen~io, da boa ou má sorte que acompanha uma colega a
cada opor t un idade . "Es-se meio de dsnç:s , de pa:'!iiSista, de maI et:«,
a gente i quase um ciclo vicioso. ~ gente se conhece, a gente
~:i·::~be'1ueli7 t~l t rsb .•.1Ih~•.ndo à na i t:e , a gent'e sabe qI..U:'f/í ee iu , que.'IU
ti. t r sb s lb srida, quem n...~Jo esta', quem $'sti. fora do Br:...«e iI , No
nOS50 mei o a sren i:« está eetso r e por den t r o d i eeo . E de repente
t e t ve z para ..::1'Soutras canr.:!das da 'Sociedade, eles nem liguem
p~~r,'iI.i ssa, m<:H; a g~~'nt<?qae e st: .•.,' rie-sse me ia, "l gente de r eoent:e
se peg,~ com esse comen tsir io : 'Pã« ...a , Pul sru: SIE,' deu bem, f'a1...!!f.na
b oie tem name, e~3td lá, ou 6·~;t4 s aai , e~'5t{:f. ganhando muita
grana I. B"::'f'Dis que eu cs se i e parei de' trabalhar estou um aouco
por ror s , no-s-so contato (com ,::!s co l esm-s ) f-l ms i e no carnaval. No
carn eve ; ':1 gente se vê .. (c .• ex+mu lat a pl-ofissional).

(34) Assim ~ que ser convidada para aparecer num programa de
televis~o, para ser destaque em desfile de escola de samba ou
para concorrer num concurso de rainha do carnaval ~ visto como
parte de uma carreira profissional mesmo quando,
contraditoriamente, como ocorre geralmente, a remunera~~o seja
nula - o ganho, nestes casos, é virtual.

(35) Nio necessariamente ser famosa implica em ter boa situa~;o
financeira. Embora uma profissional de sucesso deva, em
princípio, reunir positivamente essas duas condi~ões, pode
acontecer de 'uma mulata famosa não consegui," fica," "b(:'·111 de
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vida".zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEnquanto a fama e eszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt reLabo sãozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAd a ordem do acaso , do
arbitr~rio, ao contririo, a responsabilidade pela melhoria da
situação material ou estabilidade econ8mica é quase sempre
atribuída ~ pessoa, ~ profissional. A profi5~ional quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtemzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
c sb ec s , mesmo que não seja famosa, consegue 'fica\- "õem de
vid-a " .

"Hai t s « té~m c sb ecs , elas trabalham~' o dinheirinho delas elas
i;l;,·p,~n.~mj cr:Jmpr~m \~1S coi ses , aq(.(~?1~1~co i es s msi« tipo roupa,
c omid ..."I., eS:5as coisas, mas eeo sr em dinheiro. ~la g{.carda I-.al"a
comprar c.:.~S'a, .~p.:.1rtamento. Tém mui t.'J. .~:t.' que tem até trêS'
.;;!partament·o.,;;. 7'1;:.::;mum,';1.";;que nito s.!io nem fall7o.,;;as, e e.,;;tão al só
e-scond i ds-s, na de l s e . I~ sené e penii'<'~ que (:·S'tá ce id.s , v.:li ai com
a r oup i nh e de .ieen s , 0:5 .ieen e de todos OS' di...~s. e está bem de
vi ds " (111.).

(36) Para aq~elas que pretendem ter uma relação afetiva est~Yel
com um homem, c~sar, e mesmo ter filhos, por exemplo, a idade
não se apresenta nunca como limita~io. Ao contririo, geralmente
esses projetos, quando existem, são pensados para depois,
justamente para quando a idade mais avan~ada as impedirem .de
continuar na ocupação.

(37) Sambar exclusivamente por prazer é sempre uma atividade
possível, ao menos para a qual não se interp5e uma limitação de
idade. Desse ponto de vista não hi incompatibilidade ou uma
ruptura. sendo bastante comum que uma ex-mulata profissional
continue sambando na escola de samba, no desfile de carnaval,
no bloco , et c .

(38) Uma abordagem sistem~tica do sentido e efic~cia da
mobilidade do trabalho encontra-se em Gaudemar (1976).
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OBSERVAÇõES FINAISzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Ao iniciar a pesquisa, tínhamos ~m vista duas

perguntas precisas: 1A) de que maneira se opera a transforma~io

da categoria mulata, ancoradazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAem crit~rios de classifica~lo

~tnica, em categoria profissional; 2°) quais as representa~aes

das mulatas, e de outros agentes intervenientes no processo,

acerca da condi~io e da profissio de mulata. Ao lado, ou ao

fundo destas duas perguntas, uma questio mais geral: como

entender que uma ocupa~io profissional claramente centrada na

discrimina~io de atributos ~tnicos possa estar associada a um

tipo de produ~io (espet~culo) cujo eficácia simb6lica esti em

representar uma sociedade que se pretende integradora,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~
nao

discriminat6ria. Neste capitulo final buscaremos refletir

acerca destes temas.

Num primeiro momento, ~ correndo o risco da obviedade

funcional, poder-se-ia dizer que a possibilidade de emergªncia

de uma profisslo de mulata está calcada na existincia de uma

demanda por parte do mercado e de uma oferta de for~a de

trabalho adequada. Que in~meras mo,as saiam do sub~rbio para,

ap6s suas horas de trabalho ou estudo, dedicar-se a um curso do

qual supostamente depende o acesso à carreira que poderá

realizar suas esperan~as de ascen~io social, eis algo que

aparece a todos como absolutamente natural. ComozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
e natural

(ver, por exemplo, discursos do representante da RIOTUR na

cerim8nia de formatura, Capítulo III) que turistas se disponham
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a consumir o produto shows de mulatas.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

t:st a· s imp 1es constata~io, no entanto, revela-se

sobremaneira importante quando se tem em vista que, em boa

medida,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi esta naturalizaçio que vai sustentar representa~5es

convergentes do empresirio e das mulatas acerca do showzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe da

przyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí me Lro , "é uma profissão como outra L"(ua]qUer", ecoam as

alunas. Mas se estas afirma~aes sio importantes no processo dé

auto-Iegitima~io, para o primeiro e para as segundas, elas sio

reconhecidamente insuficientes para qualificar um neg6cio. e

menos ainda para especificar uma profissio.

o que conduz nossa reflexio para os atributos que

seriam definidores da profissio. Sem pretender retomar os

elementos alinhados ao longo dos CapítUlos I e 11 acerca deste

pont o (1), parece pertinente, nestes comentirios finais,

contrapor o conjunto dos atributos percebidos por alunas,

mulatas e agentes àqueles que, na Introdu~io, foram trabalhados

.
a partir da leitura de Nina Rodrigues. Oliveira Vianna e

O exercício ~arece conduzir a um resultado ao mesmo

tempo cur ioso e paradoxal, pois evidencia que a mulata

prOfissional, e o show de mulatas, re~nem, simultineamente,

elementos presentes nos tris autores e que aparentemente. se

excluiriam.

Começando por Nina Rodrigues, ~ inquestion'vel que a

mulata profissional apresenta-se como de uma lubricidade
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sua expresslo. Na intera~~o que estabelece com o p~blico

vista pelos agentes como seu dom, e pelas mulatas como

exercício da profiss~o -, vemos repor-se o modelo de Oliveira

Vianna: o p~blico, masculino e branco, vis-~-yis da mulher nlo

branca. A feminiza,lo do n~o branco (2) ~ estruturante do show

e da profisslo. ~ma vez quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi enquanto mulher que a mulata se

apresenta diante do pdblico. e i enquanto nia branca que ela se

apresenta e~quanto mulher. Finalmente, encontramo-nos. de

maneira ainda mais plena, com Gilberto Fre~re, uma vez que a

mulata, enquanto produto e elogio da mestiçagem,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi símbolo .da

cultura e da fusio particulares que caracterizam o Brasil: a

mulata exporta,lozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé exportável justamente porque sinaliza as

nossas especificidades vis-~-vis outras na,5es. Por outro lado

ela ~ claramente situada na posi,io da mediadora entre dois

mundos, entre duas culturas, entre duas ra~as. como aquela que

favorece a interaçio social e sexual entre os diferentes (3). A

retomada destas referincias auxilia-nos a refletir sobre outra

das condi,5es fundamentais de instituiçio da profissio de

mulata. Admitindo. com Becker, que, no senso comum, o termo·

Pl"ofisslo "em lagar de descrever l!:' pontuar uma ~,b'Strata·

classificaJi;.Éto de t i ooe de rr sbs l ho, retrata um tipo de trabalho

1110ra Lment:e de ee.idve 1 UzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(Beck er J i977, P. 90), a t r ans+or macão da

categoria mulata c al c ad a , ",senao num modelo de

moral idade, pelo menos em crit~rios e v~lores socialmente

recorihecidos como aptos a legitimar uma ocupa,lo.

Nesta busca de legitimaç:lo, o empresário abandonará a
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caraczyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt erzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí zacãc de seu negócio como sendozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtU11zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAoutro ~7u...s I auer pa,"a

afirmar seu compromisso com a cultura e a afirmaçio dos

artistas negros. E, negativamente, tanto ele quanto todos os

agentes envolvidos no curso, insistirão, de uma maneira ou

outra, na demarcaç:ão deste neg6cio do proxenetismo.

As alunas e mulatas, por sua vez, desenvolvem

movimento corTelato.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADe um lado, acionam como auto-valorativo o

papel que lhes cabe de, mo e t rando o que é uma verdadeira

mu t sr a , most rar o que é o ve rdade Lro Bl"asiI. De ou t ro lado, e

de maneira particularmente enf~tica, buscando estabelecer uma

clara demarcaç:~o entre o trabalho da mulata profissional e a

pr~tica da prostituiç:ão, situando esta dltima como opç:ão

individual diante da qual mulatas e mulheres de quaisquer

outras profiss5es estão igualmente situadas.

o que releva, porém, em todos os depoimentos, assim

como nas situaç:5es de crise presenciadas durante o curso e na

cerim8nia de formatura, é a dificuldade em estabelecer e

validar coletivamente critérios consensuais e uniformes de

caracterização seja da profissão.de mulata, seja dos atributos

que a especificam. Cor de mulata, corpo violão, saber sambar,

paSSal" enersia entre out ros ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsão qualidades acionadas

sucessivamente, muitas vezes se superpondo, com diferentes

raios de ação. ~ como se a profissão mulata estivesse posta

sempre num terreno duvidoso, escorregadio, no qual somente

p ude sse se a·H r mar pel a negativa: não
,
e prostituta,

,,, ,
nao e

bailarina. Mas mesmo neste caso, o exercício da profissão evoca

tanto a rejeítada pr~tica da prostitui~~o, quanto a desejada
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arte da bailarina.

Em poucas palavras, talvez possa-se afirmar que

quando transposta ao universo das profissões, a categoria

mulata continua pagando tributo ~ ambiguidade e instabilidade

conceituais originárias das quais seria inseparável. As mesmas

ambiguidades e instabilidades que, em diferentes contextos e

com diversas conota,ões, foram formuladas por Nina Rodrigues,

Oliveira Vianna e Gilberto Fre~re. At~ mesmo a temporal idade da

carreira reiteraria o fato de que ser mulata profissional ~

algo provis6rioJ já a mobilidade/circula~~o, exigincia do tipo

de mercado de trabalho e das condi~aes contratuais em que se

exerce a profissio, contribuiria para dificultar a constituiç.o

de uma base física que conferisse estabilidade ~ ocupa~io.

O reconhecimento desta ambiguidade, como vimos, ~

assumida pelas pr6prias alunas e mulatas profissionais que,

solicitadas a caracterizarem a profissio, ora hesitam, ora

apresentam um conjunto infindável e por vezes contradit6rio de

atributos. Também sob outro prisma, a ambiguidade emerge:

quando alunas e profissionais enunciam claramente que a

primazia detida pelas mulatas neste segmento particular do

mercado nio é sen~o a contraface das condi~5es desfavoráveis

com que se defrontam no mercado em geral.

Se tornar-se mulata profissional é uma possibilidade

que se oferece apenas ~quelas que tim a cor, ~ exclusio das

outras, e istozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé valorado de maneira marcadamente positiva,

algumas entrevistadas percebem que esta situaçio se afirma num
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espa~o social em que o conjunto das. oportunidades profissionais

(carreiras) conferidoras de status caracteriza-se justamente

porzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAexcluí-Ias (4). AssimzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé que, D., por exemplo , explica:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

oo or t un ide de n qu i a S ma1a tas,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

outras carreiras (D. , aluna que se

profissionalizou).

Por sinal, n~o apenas no mercado de trabalho em geral

que estas dificuldades são localizadas, mas também no das

profiss5es do universo da dan~a. Também aqui, ter cor e/ou

corpo de mulata pode se transformar em obsticulo ao exercício

da profisslo de dan~arina, como no caso de E., que, apesar de

anos de aprendizado em dan~a, somente conseguiu exercer

profissionalmente enquanto mulata:

"Eu 1'a••70 show de mulata, mas i uma coisa, s ee im, que
eu n/io nosst o <' ... } eu eemor e 1i eue i mais pro meu
mundo pro1'ission~=t1 de dança. h"..=ts esse negócio de
muLet:«, ~:,u er s ob r ias de a faze,'", no grupo que eu
fa:-r.ia p~=trte eu J;E'ra ob r jgada a fazer c ... ,~ À dn ic ..."l

cas~~ que ~;n( achei (conseguiu contrato) foi essa aqui
sho(,!/ de mu l ab ets " <E., a l una que S~

profissionalizou).

As próprias alunas e mulatas profissionais percebem,.

pois, de alguma maneira. o paradoxo que constitui o fundamento

do show de mulatas, ao projetar no centro da cena uma figura

que ocupa, no conjunto da sociedade. uma posi~~o subalterna.

Quase inaudivel nos depoimentos colhidos, este contra-discurso,

absolutamente ausente do espeticulo, pode ser

encontrado, desenvolvido plenamente, na Noite da Beleza Negra,

evento promovido anualmente pelo Grupo Afro Agbara Dudu (que
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Na Noite da Beleza Negra. a negritude nlo ~ celebrada

enquanto representa,io da brasilidade. mas em oposi,lo a ela, e

de maneira tio decidida que o próprio samba esti excluído dos

ritmos executados. Nesta Noite. as candidatas a Rainha da

Beleza Negra n~o s~o chamadas a exibir seu corpo violio. mas a

comprovar sua aptidlozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe elegincia para portar vestimentas

africanas. As mulheres nio constituem o foco exclusivo da

valoriza~lo ~tnica. uma vez que. al~m de uma Rainha. ~ tambclm

eleito um Rei da Beleza Negra - o que situa imediatamentezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa

existincia de um par negro, enquanto o show de mulatas

apresenta sempre a mulata desacompanhada de homens. como a

reafirmar sua disponibilidade para o branco. Nesta Noite. a

mulher (e o homem) nio busca a reação aprovadora do outro - o

branco - mas o reconhecimento de seus iguais negros.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA

disponibilidade sexual suposta atributo da negra ~ disposi,lo

do branco e, por conseguinte. meio de intera~io interracial. ~

substituída pela disponibilidade social para a integra,io

intra-~tnica, celebra,io da identidade do grupo.

Enquanto contra-discurso. a Noite da Beleza Nesra

significa a recusa em ocupar no mundo branco um lugar de

destaque que é sempre contingente, posto que folclórico;

destaque que, como um espelho, inverte a real ~osi,io da mulher

nio branca em nossa sociedade.

Revelador da oposi,io entre os dois espet~culos

show de mulatas e Noite da Beleza Negra - o fato de ter sido

destituída do titulo de Princesa uma moça a respeito de quem os

organizadores, após o evento. vieram a saber que era mulata
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profissional. Consciente ou inconscieritemente, a mo;a havia

buscado :i.nsel"i.ra Noite da Beleza Neg\-a no seuzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAterritóriozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAds

c i rca Ia~á"o, ab~ ibui do-l he o mesmo szyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí anificado que concursos de

rainha do carnaval e desfiles como destaque em escolas de

samba. A destitui~lo foi um modo de afirmar a inexistincia de

qualquer continuidade entre estes dois espa~os, de lembrar a

incompatibilidade entre a beleza negra do Agbara Dudu e a

beleza da mulata profi~sional (5).

A impossibilidade e sistematizar o

material acerca da Noite da Beleza Negra inviabilizou o

aprofundamento desta compara~ão, que certamente contribuiria

enormemente para uma leitura mais fina dos shows e da profissio

de mulata, e particularmente para um entendimento dos

mecanismos que operam a transforma~io de um segmento ~tnico

socialmente subalterno em símbolo da totalidade. A esse

respeito, provavelmente a razão est' com Fr~1 quando afirma

.que:

"90 conver eão de e imb o t ae étnicos em slnrbolos
nsc ion s i e n!lo apenas oculta um« situação de dOf.7inaçá.#o
r ec i s l mas t arn« muito mais d i PicizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 a tarefa de
denunc.iá-la. Ousutda ee con var t em slmbolo~-; de
'fronteiras I étnicas em e imb o Iae que afirmam os
li mi t e e da nsc ion s l ideae , con ver re+ee o L"{W::' era
or ig.i na 1meat e: per igo-so em ';;111:10 ' 1impo " •-segaro e
domesticado" (F\-~j, 1982, p. 53).
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N otaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(1) A comparaç;o entre a percepçio de agenteszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe alunas acerca
dos atributos da mulata profissional foi exposta no item 2.7.

(2) No espet~culo do 00 h~ um quadro em que esta feminizaçio e
rompida: o da apresentaçio de capoeiristas.

(3) Comparando a miscigenaçio brasileira ao padrio Yigent~ nos
Estados Unidos, e referindo-se ao efeito dos shows de mulatas
sobre oszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAgringos. o proprietirio do 00 afirma que '~les (os
9\-ingos, parzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt t cu larmenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt e os ame ri.canos) vão aprender com as
br s szyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi l e i r oe ":

(4) Pode-se lembrar que as repreens5es a desatençio ou pouco
empenho, lançadas por H.B., professora de Coreografia mais
comprometida com movimentos de afirma,io da identidade negra,
acionava justamente est a realLdade : "você v,~i are smo é para a
fO!:7Jío, minha f'ilh.::~. é lá o ~ieu lugar".

(5) A pr6pria seleçio das candidatas a Rainha da Beleza Negra
inclui extenso questionirio acerca da vida e ocupaçio, bem
como um aferiçio do que seria sua consci~ncia itnica. A
profissio de mulata i a ~nica que. isoladamente, ~ suficiente
para desqualificar uma candidata, como ficou claro na
destituiçio da Princesa.
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Anexo I - Certificado de participaçio na palestra proferida

pela Presidente do Sindicato dos Profissionais da Dança.

Anexo 11 Folheto publicit~rio conjunto das quatro grandes

casas de shows de mulata d~ cidade do Rio de Janeiro.

Anexo III - Folheto publicitirio do Oba Oba Samba Show.

Anexo IV Ficha de inscri~io no 11 Curso de Formaçio

Profissional de Mulatas.

275



C E R T I F I C A D O

A Escola de Formaç~o Profissional de Mulatas

e o Sindicato dos Profissionais de Dança, conferem a

o certificado de partici

paçao da palestra sobre "A Realidade e Mercado dos

Profissionais de Dança no Brasil" ministrada pela pre

sidente da entidade, HELBA NOGUEIRA, realizada dia 30

de agosto de 1989, no OBA OBA, Rua Humaitá, 110, Rio

de Janeiro.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

.~

JOfu1Iy'V'·1AsrEL
CoqrdEfnaçao da
Escolct-'de For-
mac~o Profissi

~\

nal\Se: Mulatas

ELIAS ABIFADEL
Diretor OBA OBA

HELBA NOGUEIRA
Pres. do Sind. dos Pro
:<fissionais de Dançá

Assinatura do Aluno

. ~ .

RESTAURANTES E TURISMO SAMBA-RIO LTOA.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Rua Humaltl, 110 Botafogo. TeIL; 246-2146·286-9848· 286-9346· Aio do Janeiro· AJ

;.

.., .



a saamarea a sua mare.



SHOWzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"O APITO NO SAMBA"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Samba is Rio, is Sugar Loaf

Come and Iive the thrill of a Samba
School parade at the most authentic

symbol of Rio: The Sugar Loaf
Take part in a thriling evening under the

stars at the most magnificent sight in
Rio. See the fabulous "Beija-Flor" samba
group with their pulsating and colourful

show. At Sugar Loaf you have the
carnival atmosphere ali year round.

a sua marca a sua marca



SCALAII zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

apresenta
Sempre um grande artista brasileiro
na casa de espetáculos mais luxuosa

do Brasil.
Reservations: (021) 239-4448 - Telex: (021) 34728 CSAJ-BR

Av. Afrânio de MeIo Franco, 296, Leblon
Rio de Janeiro - BrasilzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

EIshow defolclore

En Ia mismazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmas famoso
dirección, doszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAd eI mundo.
casas degrand categoria.
En Ia planta bojo, cocina
internacionalzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy, asados
deliciosos, y en ell o
piso, el mayor show de
carnaval de 'Brasil y
números de nuestro
folclore.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

The most famous

folklore show

in the world.

At the some oddress,
two high class houses.
At the ground floor
international food and
delicious barbecue; at
thefirst floor, the nicest
cornival show in Brazil
with number of our
folklore. .

~ a sua marca ~ a sua marca



BEldJl-FLOR ~T SOGI\R LOI\FzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

!,. ...",.""zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi) ••• Tickets at
~ Av. Pasteur, 520, Praia

:, • Ul.JI Informations and Reservati
'/ TOURISM Tel.: (021) 541·3737· Telex:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,n.-t __,-"

~ a sua marcazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SHOW

O APITO NO SAMBA
Samba é Rio, é Pão de Açúcar. Venha viver

a emoção de um autêntico desfile de
Escola de Samba no cartão postal

do Ria o Pão de Açúcar.
KBeija Flor leva a sua bateria, seus

passistas, suas fantasias e um time de
mulatas incríveis para sambar com você,
a céu aberto, na vista mais linda do Rio.
Venha conhecer o verdadeiro Carnaval

no Pão de Açúcar.

ta~,ya sua marca



RESERVATIONSzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
286-9848

246-2146

OR

AGENCYS/HOTELS

JANTAR A PARTIR DE 20 00 OINNER FROM 800 PM
SHOWAS 2230 SHIN/ AT 1000 PM
MUSICA AO VIVO PARA DANÇAR lIVE MUSIG FOR DANCING

DIARIAMENTE DAILY
TAXIS - ESTACIONAMENTO TAXIS - PARKINGzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

" RUA HUMAITA. 110 "

BOTAFOGO - RIO DE JANEIRO
(021)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA286-9848 /246-2146

TELEX 213813500SRBR

o
g

~.
••'0

It)•...



UMA VIAGEM MUSICAL ATRAVES DO MAIS AUTENTICOSHOW
FOLCLORICO BRASILEIRO, CHEIO DE SAMBA E CARNAVALC8M
AS MAIS LINDAS MULATAS.
SOlTE - SE. ESPERAMOSVOCE NO OBA - ORA.

RIAS ABIFAJlL

A MUSICAL JOURNEYACROSS THE AUTHENTIC BRAZlLIA FOl-
KLORIC SHOW, FULl DF SAMBA AND CARNIVAL WITH THE fA

MOUS MULATTO GlRLS.
JO/N 1M, WE WAIT FOR VOUAT OBA- ORA.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~,
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---------_.__zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.._._-----------,--zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

FIC~I.iI.DE I>1~CRH~j\O

NOf.1E: Tel:-----------~----

B.J\IRRO: ESTADO:CID.l\DE:

Pl\.I:

FILIAÇÃO

ESTJl.DOCIVIL: NASCIHENTO:------Nl-.CIONl\LIDADE:

LOCAL DE NASCHlBNTO: PAÍ:S:----------------:eSTADO:

DOCUHENTOS:

CART. PROFISSIONAL N9 SÉRIE:----- CPF N9:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T. ELEITOR N9: ZONA: SEÇÃO:

CART. IDENTIDADE N9: EXPEDIDOR:

GRAU DE INSTRUCÃO:

SÉRIE: CURSO:GRA.U: COMPLETO?

m-1PREGO ANT.P.RIORE:

E~1PRESA :

ATIVIDADE:

!-tOTIVOSAlDA:

OBA-OBA: RESTAURANTE E TURISMO WfElA RIO lTDA.

RUA HUMAJiÂ. 110 BOTAFOGO RIO DE JANEIRO
TEl.: 246-2146 e 286-9848 TELEX 21 38135 OOSR BR



CURSOS fu~TERIORE:

CO!-lOSOUBE A RESPEITO DO CURSO:

QUAIS OS OBJETIVOS AO TERMINO DO CURSO:

ASSINATURA DA CANDIDATA

PAR~ USO DO OBA OBA / SENAC

APROVADA?zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0B/I.{)BkzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBARESTAURANTE E TURISMO SAMBA RIO lTOA.

RUA HUMA!lÀ. 110BOTAFOGO RIO DE JANEIRO
TEl.: 2-'&-2146e 28S-9MS rasx 21 38t35 OOSR BR
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