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Etnogra fia e Etnopoesia 

Estudos sobre a Casa das Minai  

Sergio Ferretti* * 

Abstract: This Paper, written by an anthropologist, describes his Fieldwork experi- 
ence in the Mro-Brazilian temple Casa das Minas, Säo Luis do Maranhäo, in 198 1 - 
1982, done with the German writer Hubert Fichte. Aithough correcting some state- 
rnents in Fichte's book on the sarne subject and citicizing his indiscretion towards 
scveral of his informants, the article ernphasizes the learning process with the Ger- 
man "ethnopoet": his skillhil interview teclinique, the priority given to subjects of 
general interest, the importance ofcard fles, the sought for beauty in the Statements.. . 
As to the rnethodological diflerences between ethnography and ethnopoetry, the lat- 
ter is free frorn tlie conventions ofanthropological work, being able to concentrate on 
the beauty of the text and to conceive e t n o p p h y  as a literary form. O n  the other 
hand, the advantages of ethnography, especiaiiy in Malinowski's tradition, are in the 
commitment with true facts and the precision of details. - See also, in this number of 
Pandaemoßium Gennmicum, W h  Boile's complementary article on "Ethnopoetry 
and Ethnography". 

Kcywords: Anthropology; Ethnography; Ethnopoetics; Afro-Brazilian religions; 
Hubert Fichte. 

Zusnmmcnfnssung: Dies ist der Erlährungsbericht eines brasilianischen Anthro- 
pologen über seine Feldforschung in Zusammenarbeit mit dem deutschen Schrift- 
steiler Hubert Fichte in der Casa das Minas, in Säo Luis do Maranhäo, 198 1-1982. 
Wenngleich einige Fehhnformationen Fichtes berichtigt sowie seine Indiskretion ge- 
genüber Informanten kritisiert werden, steilt dieser Aufsatz die mit dem deutschen 

Palestra proferida no Curjo de Letras Modernas, ~ r e a  de Alemäo da USP, ern 291091 
2000, a convite do professor Willi Bolie. 
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'Ethnopoeten' gemachten Lerne&hrungen in den Vordergrund: seine Kunst des 
Interviews, die Priorität von Gegenständen allgemeinen Interesses, die Wichtigkeit 
der Karteikarten-Datei, die Suche nach Schönheit in den Aussagen.. . Was die me- 
thodologischen Unterschiede beuifft, so erweist sich die Ethnopoesie a b  frei von 
den Konventionen anthropologischer Feldforschung und kann sich damit auf die 
ästhetischen Qualitäten des Textes, auf die literarische Form konzentrieren. Ande- 
rerseits liegen die Vorzüge der Ethnographie, besonders in der Tiadition Malinowskis, 
in der Verpflichtung gegenüber der Wahrheit der Fakten und der Präzision der De- 
d s .  - siehe auch; in dieser Nummer von Pandaemonium C m a n i c u m ,  Wi Bolles 
komplementären Aufsatz über "Ethnopocsie und Ethnographie". 

Stichwörter: Anthropologie; Ethnographie; Ethnopoesie; Afro-brasilianische Reli- 
gionen; Hubert Fichte. 

Paiavras-chave: Antropologia; Etnografia; Etnopoesia; Religiöes afro-brasiieiras; 
Hubert Fichte. 

0 escritor alernäo Hubert FICHTE nasceu em 1935 e fäleceu ern 1986, pouco 
antes de completar 51 anos. Meio judeu, bastardo e bissexual, foi internado durante 
a guerra nurn orfanato que descreveu no livro 0 Orhnaro. Fez estudos de agronomia 
e de teatro e a partir de 1965 tornou-se escritor conhecido. Viajou por diversos paises 
cornecando pela Franca, Portugale Suicia e dominou quase todos OS idiornas ociden- 
tais. Produziu uma Serie de programas de ddio e realizou entrevistas com petsonali- 
dades internacionais irnportantes, como iideres politicos, escritores e artistas. Fez di- 
versas viagens por paises da Africa e das Arnericas, tendo conhecido o Brasil, onde 
esteve durante longos rneses em 1968, 197 1 e 1981182. Interessou-se pelo estudo das 
religiöes afm-americanas, de plantas rnedicinais, de etnomedicina e pelo tratarnento 
de doencas rnentais. Revelou i etnografia a quebra de consciencia pelo USO de ervas 
em rituais iniciiticos de cultos ab-arnericanos. 

Viveu atL a morte com a fothgrafa Leonore Mau, que conheceu em 1950, sua 
companheira de viagens e com quern publicou alguns livros ilustrados sobre religiöes 
afro-americanas. Leonore publicou obras posturnas de Fichte. Visitou o Mannhäo 
durante sete meses ern L981/82, realizando pesquisas na Casa das Minas. A obra de 
Fichte retrata e reflete sua hist6ia de vida e a rnarginalidade das religiöes afio-ame- 
ricanas e da homoscexualidade. As vezes irreverente e rnaiicioso, Fichte desnuda pes- 
soas, algurnas muito conhecidas ern certos meios. Corn isso ganhou fama de escritor 

rnaldito ou sensacionalista e recebeu premios litehrios irnportantes. Tem quatro li- 
vros traduzidos em portugues, dos cerca de vinte que pubiicou. 

2. Sergio Ferretti e Hubert Fichte 

Trabalhei com Hubert Fichte nos sete rneses que ele esteve no Maranhäo. E u  
havia rne transferido do Rio de Janeiro para o Maranhäo em 1969 e desde 1973 
conhecia e freqüentava a Casa das Minas. Meu prirneiro contato com as religiöes 
afro-brasileiras se deu no Curso de Graduacäo ern Histhria na atual UFRJ, na disci- 
plina Etnologia, com a professora Marina Vasconcelos, ex-ascistente de  Arthur Ra- 
mos. Fiz p6s-graduacäo em Sociologia na Universidade Catolica de Louvain na Bel- 
gica, tendo cursado com o professor Maunce Chaumont, a disciplina Contatos de 
Civilizacöcs. A tese de Roger BASTIDE, As RefgineS Ahncanas no Bnsq tinha sido 
publicada h i  pouco e a maior parte daquela disciplina foi sobre este livro, que li na 
biblioteca da universidade. Ern 197 1 este livro de Bastide foi traduzido no Brasil e o 
adquiri em 1972, com a inten~äo de realizar pesquisa sobre cultura popular e reli- 
giöcs afro-maranhenses. Tomei conhecimento do que Bastide escreveu sobre a irea 
religiosa do M m n h ä o  e me interessei ern conhecer a Casa das Minas. Ern 1973 fui 
tmbalhar no Museu Historico do Maranhäo, entäo em organiza~ao, e em sua biblio- 
teca encontrei o livro de Nunes PEREIRA sobre a Casa das Minas, publicado por 
Arthur Ramos ern 1947. Passei a procurar outros trabalhos sobre o assunto. Na0 foi 
Fici1 localizar o livro de Octivio DA COSTA EDUARDO, publicado nos Estados Unidos 
em 1947. E m  1973 cornecei a manter contatos regulares corn a Casa das Mjnas. 

Desde 1970 lecionava Antropologia na UFMA,  mas näo tinha feit0 ainda 
Curso de Mestrado. E m  1977, trabalhando na Fundacäo Cultural d o  Maranhäo, 
coordenei um projeto de pesquisa sobre a danca do Tambor de Criouia. Na epoca 
tinha interesse em realizar pesquisa sobre o Tambor de Mina e a Casa das Minas, 
mas fui aconselhado a dirigir a pesquisa para o Embor  de Criouia, e a coletar mate- 
rial para a Futura organizacäo de um rnuseu de folclore, depois criado em 1982. Ern 
meados da dkcada de 1970, urna pesquisa sobre Tambor de Mina näo era considera- 
da irnportante pela Fundacäo Cultural do Maranhäo. E m  1979/80 fui participar de 
um Curso de Mestrado ern Antropologia na UFRN e voltei ao Maranhäo a fm de 
coletar material para a disscrta~äo. Meu projeto incluia um estudo cornparativo entre 
a Casa das Minas e um terreiro rnais novo, a Casa FanfiLAshanli E m  fevereiro dc 
198 1 dei inicio a pesquisa nas duas casas. Com o tempo desisti de estudar as duas e 
concentrei-me na Casa das Minas. Mais tarde rninha esposa, Mundicarmo Ferretti, 
fez curso de doutorado em Antropologia na USE pesquisou e redigiu tese sobre a 



Casa Fanci-Ashanti, publicada em 1993. Ern julho de 1981, apos viagem de firias 
pelo Nordeste, voltando i Casa das Minassoube da chegada em Säo Luis de Hubert 
Kchte e sua companheira Leonore Mau, que entäo näo conhecia. 

Fichte se apresentou corno especiialista em plantas medicinais e amigo de Nunes 
PEREIRA, que encontrara em Manaus, numa viagem iniciada em Roraima. Estava de 
passagem para a Bahia e Nunes lhe recomendara visitar a Casa das Minas. J2 havia 
estado na Africa e no Caribe virias vezes e publicado livros sobre religiöes africanas 
nas Am6ricas, com Fotos de Leonore Mau, que mostrou na ocasiäo. Fichte trowe 
presentes para cada urna das senhoras que conheceu na Casa e para dona Celeste, 
entäo minha principai informante, deu uma pulseira africana de cobre. Sugeriu que 
ela deveria comecar a estudar urna lingua estmngeira para fazer urna viagem a Africa. 
Dona Celeste o chamava de "o professor alemäo". Leonore Mau era urna fot6grah 
demasiado discreta e cliegava a passar a t i  4 horas ou mais, assistindo a entrevistas 
corn informante, sem dizer urna palavra. 

Eles estavam hospedados no Vila Rica, hotel cinco estrelas no centro da cida- 
de. Trocamos numeros de telefone e depois cornbinamos trocar alguns livros. Disse- 
me que dava aulas na Alemanha sobre culturas africanas e afro-americanas, era espe- 
ciaiista ern plantas medicinais e que iria ficar pouco tempo em Säo Luis. Foi convida- 
do a ficar mais uns dias e assistir i proxima festa da Casa, que seria realizada na 
semana seguinte em hornenagem ao vodum de dona Celeste e depois disso continua- 
ria pata Salvador. Na primeii conversa em que participei corn ele e pessoas do terrei- 
ro, Fichte perguntou sobre a Casa, sobre comidas de santo e tabus aiimentares e deu 
noticias de outras casas s i d r e s  que havia conhecido na Amazonia, no Caribe e no 
Golfo do Benin. Pediu para ir comigo conversar corn dona Celeste na casa dela, corn 
o que de inicio relutei um pouco mas concordei. 

Fichte dizia achar que o culto da Cm das Minas vinha principalmente de 
Tado no Togo, onde se cuitua Acossi-Sakpag e achava que essa c u l ~ r a  tinha rela- 
@es com a do antigo Egito. Insistiu para que dona Celeste fosse A ~ f r i c a  e se prontificou 
a colaborar corn inforrnacöes que dispusesse. Celeste perguntou se Fichte näo teria 
sido mandado pelos voduns para ajuda-la ncsse projeto. Fichte dizia que precisava 
conhecer OS nomes dc todos OS voduns e OS nomes africanos quc elas conheciam Para 
poder ajudar em alguma coisa. Pediu que dona Celeste nos levasse 5 casa de dona 
Deni. Depois Se prontificou, enquanto estivesse ern Säo Luis, a dar aulas de frances 
toda semana corn vistas a ida delas para a kfrica. Tarnbim combinamos ir juntos 
conversar corn dona Deni urna tarde por semana. Combinamos dividir entre n6s as 
despesas iniciais para ambas fazerem um curso na Alianga Francesa. 

Trocarnos alguns Livros de interesse comum, pois ele viajava corn grande quan- 
tidade de livros. Mostrci-lhe rneu projeto de pesquisa, ao qua1 ele deu algumas su- 

gestöes. Sugeriu tambim que eu pensasse em fazer doutoramento na Alemanha. 
Contou que näo mantinha muitos contatos corn Universidades e que tinha feito estu- 
dos de nivel midio, corno tkcnico ern agronomia, dai seu interesse por plantas medi- 
cinais. Contou que desde os anos 50 escrevia e publicava trabalhos em poesia e prosa 
sobre teatro e literahira, e que como escritor, sua obra refletia sobre sua bissexualidade. 
Escrevia muito e interessava-se ern pesquisar ern toda parte onde andava. N o  
Maranhäo, comecou a freqüentar bares e arnbientes homossexuais, realizando entre- 
vistas e preparando textos para livros e para a televisäo alernä. Echte manteve sempre 
grande discricäo sobre estas atividades, que permaneceram completamente separadas 
de suas pesquisas na Casa das Minas. Falou tamb6m de entrevistas que realizara corn 
escritores corno Jorge Luiz Borges, Jean Cenet e corn iiteratos alemäes, corn lideres 
politicos como Salvador Aüende, Luis Echevarria, Leopold Senghor, Maunce Bishop 
e outros, com ladröes e atk com um condenado i rnorte. Contou que a partir dos anos 
70 passou a se interessar pelas religiöes afro-arnericanas, pela etnomedicina e pela 
psiquiatria africana. 

Fichte chegou assim em Säo Luis de passagem para o Nordeste. Gostou da 
cidade e resolveu ficar um tempo trabalhando no Maranhäo, onde sb freqüentou a 
Casa das Minas, fazendo questäo de näo ir a outros terreiros. Nos hltimos dias foi 
cornigo ao outro terreiro que eu estava estudando e conversou um pouco com o pai- 
de-santo. Tambim contou-mc ter assistido ao ritual do banquete dos cachorros na 
casa da dona dc um restaurante de praia que fieqüentava. Durante o tempo que 
permaneceu no Maranhäo estava escrevendo um ou dois livros, estudava grego corn 
Leonore Mau, corn o objetivo de ter Her6doto no original, alim de realizar pesqui- 
sas para o trabalho sobre a Casa das Minas. 

Durante mais de s e i  meses, toda semana iamos por cerca de quatro horas segui- 
das conversar corn dona Deni, que hoje chefia a Casa das Mhas. Fichte voltava a 
conversar com ela outm vez por sernana, durante as auias de franc&, coletando sua 
histhria de vida. E u  tinha urna conversa semanal com dona Celeste, que eie virias vezes 
acornpanhava. As entrevistas näo eram gravadas. Erarn conversas longas sobre alguns 
ternas que complementivamos corn perguntas. No livm E@Io$~bn, Fichte reclarna que 
eu, Sergio, näo sabia fazer perguntas e corta respostas i s  minhas perguntas. Ern parti- 
cular algumas vezes Fichte criticava minha falta de pacitncia e de habiidade para entre- 
vistas mais longas. Observava que minhas perguntac i s  vezes atrapalhavam ou que eu 
cortava a resposta da informante. Dizia ser preferivel d e k r  a pessoa Mar livremente e 
fazer poucas perguntas para cornplementar o que estava sendo dito. Deviamos d e i i  a 

pessoa ficar o tempo que quisesse respondendo a cada indag.acäo. 

Gerahente ia apanhar Fichte no hotel e passamos a conversar sobre o roteiro 
pdvio de cada cntrevista, que sempre era bastante alterado em hncäo das respostas. 



$ Tambim passamos a conversar por telefone durante longo tempo, cornentando entre- 
7 

2 =. vistas, cornplementando informacoes com dados obtidos separadamente. Fichte su- 
geria que ern meu trabalho deveria colocar as dcscricöes em anexo, tratar de alguns 
ternas escoihidos e ilustrar o texto corn frases e afirmacöes das vodunsis, fazendo 

F a d s e s  semsnticas e politicas e discutindo ternas de interesse geral, como a idiia de 
rnagia, a ideia de progresso, a irnportincia do segredo e outros assuntos. 

& Passarnos a fieqüentar tambkm as residencias de outras dancantes, corno dona 
m Ameiia, que entäo era a chefe da Casa das Minase de dona Dudu, que na ipoca era 

chefe da Czsa de Na@, as duas Casas bndadas por afiicanos em Sio  Luis que 
U 
o continuam at i  hoje. Fomos algurnas vezes i casa de dona Joana. Todas elas erarn 
8. pessoas bastante idosas. Nas prirnehs visitas Fichte sempre kvava um pequeno 

presente, ern geral contas ou um colar. Aigurnas mais idosas näo ouviam bem, sen- 
d o  necessirio hzer  perguntas muito precisas e claras. Fichte procurava fazer per- 
guntas bem especificas, como por exemplo o nome das antigas vodunsis que ti- 

nham sido preparadas nos dois barcos de iniciacäo das vodunsis hun~a2 ,  as filhas 
. da Casa que tinham a iniciacäo completa. O s  barcos fo'oram organizados em fins do 

skculo XTX e em inicios do seculo XX. As vodunsis hunjais recebiam entidades 
infantis ou rneninas, charnadas tobossis, usavarn roupas especiais corno urna manta 
de micangas coloridas, uma trouxa de pano na cabeca e vinharn poucas vezes ao 
ano, ~ermanecendo durante virios dias. Depois de 1914 näo foram realizadas ou- 
tias iniciacöes e as ultima hunja3 faleceram na dicada de 1970, passando a haver 
na Casa apenas vodunsi-he. 

Ern aigumas visitas Leonore Mau ia conosco e bcava horas observando e ba- 
tendo fotos em siiiencio. Urna vez Eichte se comprometeu a assumk as despesas com 
a l a d d a  de uma fa ta  que dona h d i a  teria que pagar. No h do ano, por suges- 
täo sua, demos urna garrafi de champagne para dona D e i ,  que Lia passar o reveiiion 
sozinha. Antes deviajar Fichte me perguntou o que eu achava dele dar de presente a 
dona Deni, sua principal informante, urna geladqim, pois a dela, que e s m  rnuito 
velha, havia se quebrado, e eu Ihe disse que achava normal essa gentdeza dele. 

Pouco depois de nos conhecermos, Fichte me convidou para alrnocar nurn 
restaurante de caca. Depois convidei ele e Leonore para jantarem em casa corn 
minha farnilia e ele nos convidou para um jantar com eles no hotel. Passamos urna 
vez um domingo juntos e almocamos nurn restauranre de praia. Numa destas visi- 
tas Fichte me explicou e mostrou corno organizava seu fichirio, corn fichas peque- 
nas de papel cortado, guardadas em caixas dc sapato e com fiases agrupadas por 
assuntos ou por nornes pr6prios. Considerava que esse fichirio representava a me- 
tade do servico e sugeriu que eu tarnbern fizesse o mesmo. Mostrou como arquiva- 
va as fichas e dizia que depois de publicar um livro jogava todas as fichas fora. 

At6 entäo eu anotava as entrevistas em cadernetas e transcrevia o material em 
cadernos corn piginas nurneradas. A partir da sugestäo de Fichte passei a organizar 
um fichirio por nomes e outro por assuntos, colocando nas fichas nome da pessoa 
entrevistada, frases ditas e as piginas em que as entrevistas estavam registradas nos 
cadernos. Esta forma de trabalho facilitou muito no momento de redigir minha dis- 
sertacio e at i  hoje conservo este material. Durante o periodo ern que trabalhamos 
juntos preenchi cerca de cinco cadernos de 200 piginas e cerca de rnil fichas, material 
que depois foi duplicado corn a continuidade da pesquisa. 

Fichte tinha grande preocupacäo corn fiases bem constmidas. Comparando 
dona Deni com a rainha Nä Agocime, que teria sido a hndadora da casa, afirrnava 
estar estudando a religiäo de urna velha filha, vista por uma velha filha. Dizia que o 
sobrenome de dona Deni Prata Jardirn seria o nome de um capitulo de seu trabaiho, 
pois as palavras 'jardim piata' tem um efeito bonito na lingua alernä. Disse-rne que 
iria escrever no h turo  uma peca, inspirada no teatro grego, mostrando as brigas das 
velhas da Casa das Minas. Pretendia colocar como titulo urna h s e  de Hamlet de 
SHAKESPEARE, que diz: "a rainha tremendo com urna trouxa de trapos na cabesa", 
fazendo referencias i rainha akcana que fundara a Casa e a outras senhoras idosas 
que a Casa sempre teve, como tarnbim ao traje das robossis, que usavarn uma trouxa 
de pano na cabeca. Lembro que urna vez ern conversa, eu Ihe hlei que a preocupacäo 
corn a preservacäo do segredo pode contribuir para que este se perca. Fichte anotou a 
iddia e as palavras que Ihe pareceram bern elaboradas, rnostrando sua preocupacäo 
corn id6ias e corn as palavras que as transrnitern. 

Afirrnava que OS negros da Casa dasMinase do Maranhäo em geni ,  tinham 
um tipo de cornportamento que lembrava a etiqueta e a discricäo britinica, sendo 
muito diferentes dos de outros lugates. Dizia que o que se sabe 6 sempre a lernbran~a 
de um passado fragmentado e näo adianta escrever durante dez anos um tratado de 
600 piginas sobre lembrancas fragmentadas. Cornentava e reclarnava sobre o meca- 
nismo de negacäo de respostas das flhas de Santo que, rnuitas vezes deixavam de 
responder a indagasöes que faziamos, preocupadas com a preservagäo dos segredos. 

Aigumas vezes, pessoalmente ou por telefone, Fichte convenava animadamente, 
acrescentando detalhes que havia conseguido nas entrevistas e que nos interessavarn. 
Outras vezes reclamava que se abortecia corn OS vodunse dizia achar hipocritas esses 
deuses que nio queriarn diier nada, de onde vem, qua1 a sua cor, e que näo sabiam 
instruir as dancantes. Deuses que diziam terem sido criados.por Jesus Cristo ou por 
Deus que criou o mundo e criou os voduns. Parecia-lhe que o mecanismo do transe 
näo estava hncionando rnais, ou que hncionou no passado, como urna especie de 
narcotico e que agora estava fracassando. A reiigiäo delas näo funcionava mais, pare- 
ce que OS vodunsnäo tinharn rnais vitalidade. O s  vodunsqueriam klar com ele rnas 



näo diziarn o que ele queria ouvir. Cornentava que a interacäo entre OS voduns era um 
rito, que eles conversarn, riem entre si e näo dizern nada de importante. Reclarnava 
que as vodunsis tarnbim nä8diziarn nada, corn rnedo dos voduns brigarern corn elas. 
Achava que quando cantavarn nas festas, cada vez propositadarnente, elas modifica- 
varn a pronuncia das palams, para esconder certos detalhes. Dizia estar decepciona- 
do corn um vodum que näo falava nada dele nern de sua origem. Dizia que de fato 
quem sabe tudo säo as dangantes e näo OS seus deuses, que para niis näo sabem e näo 
podem nada. Mas elas diziarn que näo tinharn autoridade e näo valiarn nada, s6 OS 

voduns 6 que valiarn, elas näo entendiarn nada. O s  vodunsdiziarn a elas que um cego 
näo pode guiar outro cego. 

Indagava se esta religiäo seria s6 um ritual muito elaborado? Qual seria a sua 
eficicia? Talvez intelectualmente seja ineficiente para niis, rnas seja eficiente para elas 
ern algurna coisa, curando corn plantas, por cura migica ou pela pura f6. Elas disse- 
rarn que se o vodum ficasse sempre nelas, eles as destruiriarn e elas destruiriarn o 
vodum. Fichte dizia estar decepcionado corn estas convenas, que achava sernelhantes 
as que ouvia em bares de homossexuais, onde havia um fetichisrno de pianistas, rno- 
distas e intelectuais, que conheciarn Chopin e apareciarn ritualizadamente vestidos de 
motociclistas. 

Constatando que na Casa das Minas näo se usava instrumento de ferro nos 
sacrificios, Fichte indagava se usavarn facas de rnadeira e Ihe parecia que esta religiäo 
tinha elernentos que vinham da pri-historia, de antes da Idade dos Metais. A mesma 
hipotese i tarnbim apresentada por VERGER (I98 1: 2 12), ao se referir a antiguidade 
das cultos de Obaluaee Nanä, indicada pelo detalhe do ritual dos sacrificios de ani- 
mais que Ihe säo ofertados sem o emprego de instrurnentos de ferro, parecendo-lhe 
que essas divindades fazern parte de urna civilizacäo anterior i Idade do Ferro. Tal 
preocupa@o era freqüente nas observasöes de Fichte, bem corno supostas relasöes de 
religiöes africanas corn o antigo Egito, a partir de inforrnagöes inspiradas sobretudo 
em suas leituras de HER~DOTO. 

Convkrn lembrar que Fichte e VERGER, que haviam se conhecido ern inicios da 
dtcada de 1970, tinham brigado. Soube mais tarde que VERCER teria Se aborrecido 
entre outras coisas por Fichte ter publicado um ilbum com fotos sobre Religiöes 
Afro-Arnericanas corn o titulo &ngd. VERGER teria dito a Fichte que pretendia pu- 
blicar um livro corn este titulo, tendo publicado depois o Lvro que denorninou O&s. 
Echte tambim publicou a h g i a s k  desua inforrnante, a rnäe-de-santo francesa Giseiie 
Binon Cossard, dizendo que VERCER era hornossexual. Soubernos que outros inte- 
lectuais da irea, como a antropbloga austriaca radicada na Venezuela, a professora 
Angeiina POLLAK E L ~ ,  tambern näo gostava de Fichte. Ele afirrnava que Angelina 
escrevia falando sobre coisas que näo tinha visto. 

Por rnais de urna vez cornbinamos que rnais tarde iriamos publicar trabalhos $ 
juntos, escrevendo um livro em que eu narraria a vida de dona Celeste e apresentaria E 
um quadro sobre as religiöes no Maranhäo atual, fazendo refekncias a antigas dan- 2 
gantes da Casa e sobre OS cinticos e Fichte falaria sobre dona Deni e sobre suas 9. 

5 pesquisas corn plantas medicinais. Combinamos tarnbim que eu Ihe mandaria mate- 
rial relativ0 a Amazönia, para urna revista sobre o 'Terceiro Mundo', da qua1 ele 2 estava planejando ser um dos diretores. Achava que deviamos evitar escrever sobre o J. 

n 
que OS outros ja haviarn escrito e que eu deveria arialisar mudancas na religiäo, no 5 
folclore, na ahen tasäo  e na arquitetura de Säo Luis, decorrentes da entäo recente 
implantacäo da Alcoa na regiäo, corn reflexöes que näo repetissern chavöes da esquer- 
da nern da direita. Sugeria tambtm que cornbinissernos uma data para publicar jun- 9 
tos o trabalho que estavamos fäzendo, que ~oderia  ser lansado por exemplo em 2 de 
novembro de 1982, ou em 20 de janeiro de 1983. 0 

A 

Dona Celeste havia prometido que eu iria receber urna guia da Casa das Mi- 
P 

nas, rnas era preciso conhecer o meu vodum prutetor. Depois de virias conversas 
disserarn que meu vodum era o toi D o ~ u , .  o mesmo da entäo chefe da Casa, Dona 
Arnilia. Fichte pediu que dessern tambim a ele um colar da Casa e dona Deni verifi- 
cou que o vodum dele era o rnesrno de rnäe Andresa, o vodum toi Poliboji. Mäe 
Andresa foi a chefe rnais färnosa da Casa, rnorreu corn cem anos ern 1954 e att hoje 6 , 

muito lembrada. Fichte havia trazido umas contas e uma delas era igual a urna que 
havia no antigo colar de rnäe Andresa. Fichte pediu que Deni trocasse a pedra, colo- 
cando a nova no rosirio antigo de Andresa e a dela no que ele iria receber. 0 rosirio 
nos foi entregue na festa de Säo Sebastiäo, em janeiro de 1982, e näo deveria ser 
tocado por ninguim, corno 6 costume. Nessa festa, quando h i  urna prornessa a pagar, 
costuma-se organizar um banquete para OS cachorros. Fichte combinou cornigo que 
n6s deveriamos pagar urna promessa pelo born &to do tmbaiho que estavamos rea- 
lizando juntos e dividimos as despesas para a realizagäo do jantar dos cachorros. 

Fichte viajou para o Rio ap6s o Carnaval de 1982. Foi passar algum ternpo 
reaiizando entrevistas corn Giselle Binon Cossard e com wna de suas Uas-de-santo, 
que foram publicadas, junto corn a estoria de dona Deni. Aigurn tempo depois, passei 
rapidarnente pelo Rio e o visitei nurn hotel em Copacabana. Encontrei-o entusiasma- 
do corn o trabalho de entrevistas corn a rnäe-de-santo e sua filha, que tinham histbrias 
de vida cornplexas e interessantes, falando de casos corn arnantes e muitos outros 
assuntos. Estas historias estäo incluidas no livro Etnopoeria (FICHTE i987). 

Antes de viajar Fichte pediu que as dan~antes da Casa das Minasassinassern 
urna carta de apresentacäo dele ao Rei de Abomkno Benin, que ele pretendia visitar 
ern breve ern viagem que faria ?t Africa. Pediu brnbkm que mandassem, por seu 
intermedio, uma fita com a p v a c ä o  de alguns canticos da Casa. Ern 1983/84 ele fez 



esta viagem. Quando o visitei no Rio, Echte pediu que eu Ihe conseguisse alguns 
detalhes sobre o significado dos clnticos que elas gravaram. Antes de regressar a -. 

&, Europa deixou com um parente que Ihe indiquei, diversos livros que näo podia levar 
1 quando viajou. 
rn " 
8 Depois que viajou nos cornunicarnos poucas vezes por correspondencia. O s  

dois estivarnos rnuito ocupados e as cartas eram breves. E m  1983 termliei de redigir 
minha dissergcäo de mestiado sobre a Casa e mandei-lhe um aemplar do tnbalho, 

m que foi publicado em livro em 1985, corn segunda edicäo em 1996. Fichte mostrou .-. 
g interesse ern ser convidado para participar do Coloquio sobre Sobrewikcias Re&- 
w 
o giosas ficanas na Arnirica Latina e no Caribe, que estava sendo organizado pela 
8. U N E S C O  em Säo L u b  e foi rulizado ern 1985, presidido por mim. Sugcri incluit 

seu nome entre OS convidados, rnas o diigente da UNESCO encarregado do col6- 
quio, Mautice Gleli, que era rnembro da farnilia real do Daome näo aceitou a suges- 
täo, tendo alegado que Fichte era um escritor rnuito sensacionalista. 

E m  1984 Fichte rnandou, por meu intermidio, pam a Casa das Minas, uma 
c6pii da resposta ern fmnc&s do Rei do Daom.$ corn urna saudacäo i s  vodunsis da 
Casa. A versäo original foi en tregue depois por Leonore Mau ap6s a morte de Fichte. 
Ern h s  de 1985 e inicios de 1986 faleceram em pouco tempo 3 antigas dan~antes da 
Casa. N o  dia em que faleceu a terceira, dona Celeste recebeu telefonema de Leonore 
Mau informando que Fichte havia morrido e constatou que ele faleceu no mesmo dia 
e na hora em que morreu a terceira dancante, dona Luiza. Depois Leonore nos con- 
tou que ele adoecera em outubro, quando estavarn em Lisboa. Foi operado em de- 
zembro, recebeu um prtmio importante na Alemanha e organizou material para ser 
publicado posturnamente. Estava escrevendo um Roman Fleuve ~revisto para ter 18 
volumes. Faleceu a dia 6 de marco de 1986. Na Casa das Minas as filhas que o 
conhecerarn o adrnirarn e estimam muito at i  hoje, lembrando dele corn saudades, 
como um grande arnigo que havia cornbinado levar algumas 2 ~ f n c a .  Näo cornenta- 
mos nunca com elas que em seus trabalhos as vezes ele fäla mal de algumas delas, 
charnando Celeste de elefanta, reclamando que Deni escondia respostas, falando mal 
dos voduns, nem dissemos que ele era homossexual e que morreu de Aids. 

Leonore Mau depois publicou Mrios volurnes postumos que ele deixou pre- 
p'arados, inclusive o livro sobre a Casa das Minas, publicado em 1989. Ela nos 
inforrnou que pretende ainda publicar um ilbum dc fotos da Casa com texto de 
Echte. Anos depois Leonore veio a Säo Luis entregar a carta resposta do rei do 
Daomk e devotver i Casa das Minas, como era norrna, o colar recebido por Fichte. 
0 rosirio foi devolvido quebrado e falrando contas. Dona Deni disse que certa- 
mente na Africa ele deve ter tido curiosidade dernais, o que i petigoso e pode ter 
provocado sua morte. 

Entre 1988189 Leonore Mau ainda tentou concretizar o sonho de Fichte de 
Ievar algurnas pessoas da Casa i Africa, com a colaboracäo de um cineasta seu amigo, 
que queria fazer um fiime sobre religiöes afro-arnericanas no Btasii e no Benin. 0 
produtor veio a Säo Luis p m  convidi-las, mas os voduns, quando consultados, dis- 
seram que se elas fossern a ~ h c a  para fazer um filme, ninguim iria acreditar na 
seriedade delas. 0 filme foi depois produzido pelo cineasta Herbert BRÖDL, de 
Hamburg, com a presenca de mäes-de-santo do candombli paulista, levadas por,ele 
ao Benin. E m  i 993 Pierre VERGER levou dona Celeste e a mim ao Benin, p m  parti- 
ciparmos de um festival sobre voduns. 

Etnopoesia: Antropofop'a P o k h  das Rehgöes Mro-Americanas 6 o unico 
livro de Fichte sobre religiöes afro-arnericanas publicado em portuguts ate agora 
(FICHTE 1987), pois EypIosion e outros trabalhos seus sobre este tema, näo forarn 
traduzidos. Querebentade Zomadonu foi a dissertacäo de mestrado que eu conclui 
em 1983, com base no trabalho que realizamos juntos e que teve duas edicöes em Säo 
Luis, em 1985 e 1996. N o  corneco fiquei um tanto preocupado corn a presenca de 
Fichte, pois estava realizando trabalho para dissertacäo de mesmdo e näo o conhecia. 
Ele chegou na Casa das Minasjustarnente quando eu estava fazendo o trabalho de 
carnpo. Ern rneu caderno de campo, em setembro de 1981, anotei conversa corn 
minha esposa sobrc a convenitncia ou näo de tmbalhar corn urna pessoa que eu näo 
conhecia bem e conversei tambim sobre isso corn meu orientador, o professor 
Kabengele MUNANGA. Mac aos poucos fomos desenvolvendo lacos de amizade e de 
colabora~äo e a desconfianca iniciai foi se dissipando. 

0 professor Wiiii BOLLE teve a gentileza de traduzir para mim trechos do 
livro ExpIosion, um romance da Arimpohogia, de Hubert FGchte (FICHTE 1993). 
Näo 6 verdade, corno ele diz ali, que eu o convidei para pesquisar a Casa das Minas 
junto comigo. Na kpoca talvez ele näo tenha anotado isto e quando redigiu o texto 
interpretou desta maneira gentilezas que eu possa lhe ter feito no trabalho em co- 
rnum. Ele diz que isto seria rnuito tentador pam ele pois eu frequentava a Casa h i  15 
anos, o que tambirn näo era verdade. No texto sobre o Maranhäo ern ETNOPOESIA, 
constatamos (FERRETTI 1990) que Fichte comete virios pequenos erros de detaihes, 
sobretudo relacionados corn nomes proprios de pessoas, de entidades e de lugares, 
decorrentes certarnente da Mta de ternpo para urna revisäo cuidadosa, que acredita- 
mos que ele teria feito se näo tivesse morrido täo cedo. 
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F Fichte 6 um grande escritor, corn interesse especial pela fala, pela palavra e pela 

5 R Iliguagem. Falava e escrevia em dr ios  idiomas, conhecia bem o portugub, a litera- 
turn portuguesa e brasileira, de qua1 lia autores clissicos e rnodernos e em conversa 

1 costurnava criticar alguns. Dizia, por exemplo, que considerava kitsch o romance Os 

$' Tambores des50 Luisde Josuk MONTELLO. Foi sobretudo um grande escritor, pre- 
O ocupado com a forrna de expressäo e corn jogo de palams. Ern um observador sutil 'i 

da pessoa em suas miiltiplas dimensöes. Ern seus textos hi pontos de vista, satiras, 
" observacöes e opiniöes que ele apresenta de modo muito pessoal sobre os outros. 
rn 

Fichte h h a  a incrivel capacidade de  fazer OS outras falarem de si proprios, durante 
0 

horas, por virios meses, como numa auto-anilise. Procurava desenvolver interesses 

:. comuns corn os inforrnantes, dando-lhes aulas de francEs, conversando sobre plantas 
rnedicinais ou dando de vez em quando um pequeno presente. Sabia se insinuar corn 
discricäo e fazer as pessoas se abrirem pam ele, demendando particularidades da vida 
intima, mesrno sabendo que depois ele poderia publicar o que foi dito. 

Fichte monta corn palavm dos informantes um texto bonito e p&tico, fäzendo 
corn que o sujeito se torne autor do que ele nos fornece. Faz urna colagern de fmes das 
quais &as vezes indica a data. Procede Is vezes como se estivecse desenhando uma 
tela cubista no estdo de Braque ou, como d u  WoLfgang BADER no Preficio de Etoopoewi, 
lembrando quadros do pintor renascentista Arcirnboldi, que desenhava retratos corn 
livras, frutas ou Bores. Fichte foi um grande escritor, que se sentiu auaido pelo trabalho 
etnogdico. Estava porim iiberado de compromissos academicos e ktico-profissionais 
corn a antropologia, pois era escritor e näo antmp6logo de profissäo. Podia assim hzer 
livremente experiencias corn a linguagem, corn a fala e corn a escrita etnogrifica, utili- 
zando sua forma de h e r  literatura, abandonando modelos ortodoxos da anmpologia. 
Fichte se antecipa assii i p6s-modernidade nas ci2nciis sociais, constatando que a 
etnogratia 6 tambim uma forma iiteraria e colocando problemas que alguns te6ricos 
irao se colocer depois dele, nas dicadas de 1980 e 1990. E oportuno lernbrar que o texto 
"Observacöes heriticas para uma ciencia do Hornem" foi uma conferencia que Echte 
proferiu na Assmi@o Frobeniusem Fmnkfurt em 1976. 

Meu trabalho sobre a Casa das Minas 6 inspirado na etnografia clissica do 
tipo proposto por MALINOWSKI. Ern 1983 ainda näo se falava em p6s-modernidade 
na antropologia. At6 hoje gosto muito de ter feito aquele trabalho, que acho interes- 
sante e que deve ser diferente do que Fichte escreveu sobre a Casa. E provive1 que 
em n e u  livro haja frases semelhantes i s  de livros de Fichte sobre a Casa das Minas, 
pois coletamos juntos palavras dos mesmos informantes. E claro que sua escrita C 
declaradamente poitica e que ele, como profissional da literatura, possui estilo e tec- 
nica elaborada de redagäo, que tornam sua escrita bem concatenada e elegante. Es- 
crever bern 6 um instrumento fundamental para a antropolog;a, pois o texto etnogrifico 

e uma forrna de cornunica~io IiteAria, como acentuarn OS pbs-modernos. 0 observa- 
dar atento tem porim i s  vezes a impressäo de que Fichte esta mais preocupado corn 
a forma de apresentacäo do que corn o contetido dos fatos observados. 

Fichte estava preocupado ern desvendar o ritual que e k  denomina de "quebra 
da consciCncian que, segundo diz (FICHTE 1987: 18 I), nenhum estudioso da cultura 
afro-americana conhecia ati entao. Procura encontrar este ritual na Casa das Minas. 
Diz (FICHTE 1987: 183) que gracas a pequeno artificio conseguiu descobrir que na 
Casa tarnbim se prepara uma beberagern por ocasiäo da iniciacäo. Quando Fichte 
pesquisou a Casa das Minaso ritual cornpleto de iniciacäo fazia quase 70 anos que j i  
näo era realizado, pois o ultimo barco de tobossis fora feito ern 1914 e nenhuma das 
Filhas vivas havia se submetido a este ritual, tendo sido iniciidas apenas corno vodunsi- 
he. Seu texto sobre o tema traduzido em portugues, tem apenas 6 piginas, sendo 
assunto sobre o qua1 se fala rnuito pouco. 0 iivro de VERGER sobre pIantas na socie- 
dade ioruba, publicado em 1995, tambim indica receitas de plantas para se tornar 
fiiho-de-santo e ser possuido pelas divindadcs. Fichte queria tambim encontnr ves- 
tigios de rituais e de instrumentos da idade da pedra e de sacrificios hurnanos relacio- 
nados aos cultos afros no Haiti (FICHTE 1987: 189, 285), na Venezuela (FICHTE 
1987: 279) ou na Bahia, ainda nos anos de 1920 (FICHTE 1987: 299), o que pode 
contribuir para a continuidade de uma visäo cx6tica sobre estes cultos. 

E m  fiplosion, Fichte afirrna que a Casa das Minas i  o templo mais nobre e 
mais fino das Arnkricas. Dizia-me que quando pubiicissernos nossas pesquisas sobre 
a Casa das Mlßasos que viessem depois näo teriarn mais nada a dizer sobre ela pois 
n6s teriarnos ouvido e dito tudo o que poderia ser dito, opiniäo com a qua1 näo con- 
cordo e considero exagerada. Ern "Observa~öcs herkticas para uma nova citncia do 
hornem", texto de 1976 incluido em E&opoeiia, Hubert Fichte critica e denuncia 
relagöes da antropologia corn o colonialismo. Considera o jargäo cientifico corno 
neocolonialisrno e critica o desprezo pela linguagern nas ciencias do homem. Consi- 
dera (FICHTE 1987: 38) ingsnua a publicagäo de trabalhos sobre o cornportamento 
humano por quem nio sabe ler e escrever bem e diz que aprendeu com a etnologia o 
hibito incömodo da verificacäo. 
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Ethnopoesie und Ethnographie 

Willi Bolle* 

Abstract: This paper is a cornparative investigation of two kinds of anthropological 
fieldwork - ethnopoe~ryand erhnography- rnade by twoauthors on the sarne subject, 
at the sarne place and time: the Abo-Brazilian temple Casa das Minas, in Säo Luis 
do Maranhäo, in 198 1-1982. The analysis focuses on the work of the Cerman writer 
Huberi FiC~~e(1935-1986),  DasHausderMinainSäoLuizdeMaranhäo(l989), 
and on the study of the Brazilian anthropologist Sergio FERRETTL, Querebenrs de 
Zornadonu. Etnografia da Casa das Minas do Mamnhäo (1983 and 1996). The 
comparison of methods and results reveals, on the one hand, advantages of the 
ethnopoetical approach in the art of interview, priority given to the informants' 
discourse, and the interpretation of religious rituals, from a general point ofview. O n  
the other hand, the special qualities ofthe ethnographical approach are the theoretical 
understanding and the didactic transmission of the otherculture, cornbined with the 
mnslation of basic concepts through a glossary. - Sce also, in this number of 
Pandaemonium Germanicum, Sergio Ferretti's complementary article on 
"Ethnography and Ethnopoetry". 

Kcywords: Anthropology; Ethnography; Ethnopoetics; ~ f r o - ~ i z i l i a n  religions; 
Hubert FICHTE. 

Resumo: Este trabalho investiga que tipo de conhecimentos especificos proporciona 
a antropofo@apoecicaou ernopoesia, de Hubert FICHTE (1935-1986)) em comparacäo 
com a e tnopf ia  atual. Para tanto, säo analisados contrastivamente o Lvro de FICH- 
TE, Das Haus  der Mina in Säo Luiz de Maranhao (1 989), e o estudo do antropologo 
Sergio FERRFITI, Querebenrade Zomadoßu. E t n o g d a  da Casa das Minas d o  M a -  
ranhZo (1983 e 1996) - tendo ambos OS autores trabalhado juntos, no rnesrno local, 
sobre o mesmo assunto. Na comparacäo de mEtodos e resultados, a etnopoesia leva 
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