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A manifesta~aodo

espetac-ular nos festejos a
Nossa Sra dos Navegantes

A produfao de reflexoes e os experimentos realizados no teatro ao longo
do seculo:xx, evidenciam a necessidade de se direcionar 0 foco das investigas:6es
para as convergencias entre areas do conhecimento, que mesmo nao tendo relas:ao
direta com a arte, ainda assim, possam proporcionar algum entendimento sobre
a pratica espetacular. De Antonin Artaud aJerzy Grotowski e Eugenio Barba,
e possivel destacar uma procura pelos elementos acionadores da perceps:ao de
que 0 que esm a acontecer; se trata de algo inscrito no dominio do extra-ordinario.
E essa procura empreendida, muitas vezes aponta para horizontes alem dos
limites do teatro.

A reivindicas:ao de Antonin Artaud em sua "teoria do teatro da crueldade",
o uso da potencialidade fisica dos atores aplicada a crias:ao e a nos:ao de
"encontro", em Grotowski, nos induzem a uma associas:ao entre as atividades
rituallsticas de origem cosmol6gica e a genese da as:ao espetacular. E possivel
que ambas tenham funs:6es e estrategias semelhantes? Se e verdade que uma
das funs:6es do xama e do rito e, de alguma forma, conferir ou manifestar unidade
ao grupo a que pertencem, pode-se, entao, afrrmar que 0 espetaculo tambem
objetiva 0 congras:amento entre as pessoas que dele participam? Se interessa ao
teatro estudar a forma como essa comunhao e atingida pelo ritual, entao mostra-
se oportuna a analise de uma pratica religiosa local- Procissao a Nossa Senhora
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dos Navegantes, Porto Alegre-RS - com 0 interesse de identificar seus
dispositivos funcionais, bem como seus AGENTES ESTlMULANTES.

Reconhe<;o como AGENTES ESTIMULANTES, os recursos visuais, sonoros, tateis
e demais artificios de ape10 aos sentidos de urn receptor. Se muitos receptores
processam esses estimulos, e reagem similarmente a e1es, observa-se, entao,
uma coincidencia de comportamento. Se as rea<;6esocorrerem todas ao mesmo
tempo, havera uma forte tendencia a coesao (pe1o menos temporaria) desse
grupo. Agindo a urn so gesto, essa coletividade pode se transformar em urn
corpus, emotivo e vibrante.

A Procissao a Nossa Senhora dos Navegantes pode ser considerada urn
ritual regional, na medida em que nao se encaixa na defini<;aode ritual nacional,
proposto por Roberto Da Matta (Carnavais Malandros e Herois, pg. 36), no
qual 0 evento precisaria mobilizar a aten<;ao publica simultaneamente em todo
o territorio, por ocasiao de urn feriado naeional. Apesar desta festa religiosa ser
comemorada em diversas cidades brasileiras, e possive1 haver fatores que a
diferenciam de uma regiao para outra, 0 que desautoriza conclus6es extensivas
a todas e1as.

Em Porto Alegre, a festividade (acompanhada no dia dois de fevereiro de
2003) iniciou as 07:00h da manha com uma rnissa celebrada na igreja do Rosario,
localizada no centro da cidade, em uma area que, antes dos sucessivos aterros
para constru<;ao do porto atual, situava-se a uma quadra da margem do estuario
do rio Guaiba. Ao final da cerimonia, a imagem de Nossa Senhora dos
Navegantes e conduzida por membros de clubes de remo atraves da nave central
da igreja. No andor, a estatl.1ade Nossa Senhora esta colocada dentro de uma
miniatura de embarca<;ao; seu bra<;odireito sustenta a imagem de seu fllho que,
por sua vez, segura uma corrente de onde pende uma ancora. Fato curio so e a
evidente desproporcionalidade entre 0 tamanho da estatua e da embarca<;ao
onde e1a esta posta, 0 que acaba por ressaltar a grandiosidade e 0 poderoso
dominio da padroeira.

Uma vez fora da igreja, 0 translado da imagem segue sem a presen<;a de
padres e bispos, mas com a PARTICIPAt;AO de aproximadamente quinhentas mil
pessoas, segundo estimativa do corpo de bombeiros. Urn cordao de isolamento,
composto por policiais militares, forma um drcu10 em tOffiOdo andor. A cadencia
da marcha e regulada pe10 passo do grupo que sustenta a imagem. Logo a
frente, algo em torno de u~ ter<;odos fieis presentes caminha e reza comandado
por uma grava<;aosonora. E a voz reproduzida por essa grava<;ao,que estabe1ece
a sequencia das ora<;6ese das proc1ama<;6esdos misterios religiosos, intercalando
tudo com 0 entoar de cantos sacros. Essa grava<;ao obtem meio de difusao
atraves de unidades de som, dotados de toca-fitas do tipo K7, um amplificador
e alto-falantes, que estao dispostos mais ou menos equidistantemente ao longo

do cortejo e, por serem moveis e nao possuirem tra<;ao propria, sao puxados a
mao pelos proprios fieis. Observa-se, entao, que a voz reproduzida pelos
apare~os de som servem apenas como guia, ficando a cargo dos participantes
da cenmonia a fun<;aode dar expressividade a proclama<;ao dos salmos e louvores.
Sao centenas de milhares de vozes que se sobrep6em para formar urn unlssono.
Mesmo a peculiaridade fonadora de cada individuo nao impede a observa<;ao
de que as demonstra<;6es de respeito e suplica estao presentes no tom geral da
vocaliza<;ao das ora<;6es. Essa voz coletiva, em certo sentido, regula 0
comportamento dos presentes e indica 0 modo de se dirigir a santa homenageada.
Dependendo da posi<;ao do participante da procissao em rela<;ao ao sistema
move1 de alto-falantes, nao e possivel escutar a difusao sonora deste, de forma
que 0 que se ouve e 0 murmurio geral e as vozes vizinhas. Ha, aqui, uma resposta
coletiva a passagem da imagem da paliroeira, pois e a presen<;adela e nao a voz
amplificada que puxa as ora<;6es, que provoca a pronuncia de urn roteiro
previamente conhecido de palavras, com uma inten<;ao manifesta pe10 tom
emocional em que e proferido. Se essa voz geral atinge os ouvidos de todos os
participes, torna-se grande a possibilidade da emo<;ao comunicada por ela
interferir no sentimento que cada urn tem ao recitar as palavras do roteiro
sagrado, 0 que caracteriza um sistema retro-alimentado.

o previo conhecimento das ora<;6es tambem e um agente produtor de
estimulos coletivos, pois a quase totalidade dos que ali se encontram, conhecem
de cor as frases que recitam. E nao e raro encontrar, nessas senten<;as, palavras
de poderoso efeito irnagetico, que provocam a percep<;ao de um momento, de
um espafo e de um estar extra-quotidiano, altamente sacralizado.

"...0 contraste do rito com os atos do mundo diario revela, no primeiro, uma
sequencia de a<;6esdramaticas..."

Roberto Da Matta, Carnavais Malandros e Herois, p.37

"... A passagem do dominio quotidiano para 0 extra-ordinario e marcada por
modifica<;6es no comportamento, e tais mudan<;ascriam as condi<;6espara que
des sejam percebidos como especiais..."

Roberto Da Matta, Carnavais,Malandros e Herois, p.38

Mesmo aqueles que, por conta de suas limita<;6es pessoais, nao dominam 0
exato significado das palavras proferidas, ainda assim, encontram algum
entendimento na possibilidade de interpreta<;ao da sonoridade que a palavra
sugere, alem da leitura e reinterpreta<;ao do modo de reagir a ela, ora observado
nos seus vizinhos de carninhada.

o espa<;o sagrado tern seus limites reconhecidos ate onde exista alguem
que, caminhando junto a imensa fileira, esteja tambem rezando
sincronizadamente a ela, ou entao, a acompanhe, ouvindo-a concentradamente.
Fora desse espa<;oconvencionado e permitido que uma turba desordenada de



vendedores de velas, flores e agua mineral, desloque-se em comportame
muito diferente do observado pelos que estao dentro do espas:o.Ha uma front
visivel entre aqueles que se colocam dentro da dramatizas:ao ritua1lstica e
que, do lado de Jara, agem quotidianamente. Para os que estao dentro nao
permitidas atitudes jocosas, licenciosidade ou improvisas:ao, todos
reportar-se unificadamente ao centro e 0 centro e 0 homenageado.

E digno de nota 0 uso das cores na linguagem visual do festejo. Ao longo de
todo 0 trajeto, e principalmente na avenida Castelo Branco, fitas verdes e amarelas
saDvistas amarradas aos pares em grades, postes e quaisquer outros objetos do
mobiliario urbano, que se prestem a dar suporte e visibilidade a elas. Essas duas
coresjuntas, 0verde e 0 amarelo, sao uma clara evocas:aoda nacionalidade brasileira,
pois recorrem ao consenso geral de que representam uma sintese das cores do
pavilhao nacional. Ha, entao, urn refors:odo carater mais abrangente da localizas:ao
e da identidade, que nao fica oculta e nem se perde na peculiaridade da pratica
regional e especifica da cidade de Porto Alegre. Do alto de alguns edificios, no
centro da cidade, e de cima dos viadutos, na avenida Castelo Branco, uma chuva
de papel picado transforma 0 ceu em milhares de fragmentos multicoloridos, que
brilham ao sol ao cairem e, uma vez no chao, comp6em urn tapete improvavel,
cujo contato provoca, pelo menos, urn abrandamento na aridez do caminho de
asfalto quente a ser percorrido. Esses papeis picados interferem nao so pelo conforto
termico que proporcionam aos pes do caminhante, mas tambem atraves da
sensas:aovisual que provocam nele.Multicolorido tambem e 0 monobloco formado
pela fileira de fieis que trajam roupas predominantemente claras, mas que tambem
deixam ver uma grande presens:a do vermelho, do azul e do marrom, em variadas
tonalidades. A julgar pelo grande numero de PeSsoas presentes e a intensidade
luminosa do sol do meio dia, em pleno verao, pode-se constatar que esse imenso
painel de roupas coloridas nao passa desapercebido ao olhar de quem esta
participando da procissao.

As sensas:6es do corpo saD intensas em uma caminhada como essa, de
aproximadamente seis quilometros, em solo proprio para a circulas:ao de carros,
nao de pessoas. 0 calor e intenso e a marcha, por ser lenta e extensa, e muito
cansativa, 0 que reforp a sensas:ao de penitencia. E possive1 notar, no
comportamento geral, uma ampla aceitas:ao das condis:6es adversas. Mais do
que isso, observa-se a incorporas:ao dessas dificuldades como dispositivos de
flagelo, necessarios a realizas:ao do ritual. Egrande 0 numero de pessoas que ali
esta para pagar promessas com 0 seu proprio sacrificio, 0 que denota urn elevadi:>
grau de crens:a nos misterios religiosos. Essa crens:a fervorosa, de quem teve
uma "gras:aconcedida" pela padroeira, provoca gestos de gratidao e uma entrega
fisica tao arrebatadora que se transforma em urn ato de doas:ao do corpo privado
ao corpo coletivo.

"...A procissao tambem colocaa questao do sacrificio.E aqui sacrificar-sesignifica

basicamente usar 0 corpo para entrar em contato com 0 santo (...). Realmente, e
comose0 "corpodos fieis"perdessesuasfronteirase, nos momentosmais fervorosos,
pudessejuntar-se ao corpo da imagem, dando-lhe vida. E nesse momento, onde 0

publico e 0 privado perdem 0 sentido, as curaspodem tornar-se realidade (...). Isso
e a prova de que 0 sagrado esta relmente acima de nos..."

Roberto Da Matta, Carnavais, Malandros e Herois, p.82

Considera.;oes finais

Epossivel que "0 sagrado", tal como e citado pelo antropologo social Roberto
Da Matta, seja essa capacidade humana de, em algum lugar, alem de si proprio,
encontrar-se com seu semelhante. 0 local desse encontro, ou seja, 0 fator
desencadeante,o elemento que toca intimamente pessoas distintas e as aproxima
em torno de urn evento, e manifesto na procissao a Nossa Senhora dos
Navegantes, pelo que arbitrariamente denomino de agentes estimulantes. No
caso do festejo religioso, esses agentes tern sua eficacia condicionada a capacidade
de causar forte impressao em seus receptores. Se, por urn lado, esses receptores
ja estao preparados para interpretar os estimulos que recebem, de outro e
necessario ponderar a respeito da grande eficiencia das imagens e impress6es
que esses estimulos causam. Para tal analise, e muito provavel a necessidade de
se recorrer a outras areas de estudo, alem do teatro e a antropologia, a procura
da dinamica pda qual essas imagens e sensac;:oes"satisfazem" as exigencias dos
variados niveis de consciencia de urn determinado grupo de individuos. Talvez,
assim, 0 estudo da pratica de urn ritual re1igioso local fornes:a contribuis:6es
mais concretas ao trabalho de crias:ao de nossos encenadores.
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