
 
 

 

Resumo: os e os quilombolas de uma 
comunidade no interior do estado de Alagoas inscreve o foco do artigo. Por meio de 

- -
a as 

de Victor Tu
-americanos. O 

cotidiano local revela- -se quilombola 
no presente. 
Palavras chaves -aprendizagem 
comunidade  quilombola. 
 

The Jaqueira of  

Abstract: The meeting between university students and quilombo-community dwellers 
in the state of Alagoas is the focus of this article. With the use of an ethnographic 
description the accounts of this article emphasize a teaching-learning intercultural 
situation in which the symbolic production of quilombo-community knowledge entails 
the very possibility of conversation between different groups and draws the diversity of 
affects, practices and knowledges raised in their daily community life. The analyses of 
this article take into consideration the approaches on cultural anthropologies from 
Victor Turner and Rodolfo Kusch who ground the reviews about Latin-American and 
African communities rituals of belonging between nature and culture. The everyday life 
unveils the multiple expressions of becoming quilombola (a quilombo-community 
dweller) nowadays. 
Keywords: education, anthropology, interculturality, teaching-learning, quilombola 
community
 

 

 

-racial cotidianamente, nas 



tramas do presente dos seus habitantes com os seus antepassados mais 

 

O certificado da comunidade de remanescentes quilombolas foi emitido 

-

se como fundamentos do seu reconhecimento oficial. Ali, acontecimentos da 

s do pertencimento 

 

palmarinos, a 

acerca das suas lutas locais. 

junho do ano de 2010, quando dezenas de pessoas conseguiram salvar suas 

vidas no cimo de uma jaqueira, Artocarpus heterophyllos

mais recorrentes na comunidade. Segundo relatos dos habitantes locais, cerca 

guas, formando 

-se na copa 
1. Ali passaram uma noite inteira, na companhia uns dos outros e de 

escoaram, as pessoas r

 

de  



curso de Pedagogia da Universidade Federal de Alagoas (UFAL) intitulada: 

 

Para a maioria dos participantes da atividade, era a primeira vez que 

em ampliar atitudes e conhecimentos que consideravam relevantes para suas 

as e educadores.  

-

predominou nos seus relatos. 

2004) do encontro entre as estudantes e os estudantes do curso de Pedagogia 

da UFAL com habitantes d

 

 

comunidade quilombola situa a jaquei

 

 



-aprendizagem2. Isto 

porque, os 

-com 

na comunidade visitada.  

ntico Negro3 e 

Antropologia e Folclore (Alagoas)4 

Folclore Edison Carneiro (Rio de Janeiro) .  

Ao final do texto procuro destacar as principais aprendizagens advindas 

processo educativo imanente a comunidades tradicionais, que desafia a 

educar. 

 

 

Arte

-  
3 

https://vimeo.com/user6168839/about, consultado em 17 de maio de 2018. 



situada na parte baixa do vale que foi severamente atingida pelas i 5. 

6

instantes do nosso encontro nos apresentamos formalmente e destacamos o 

nosso interesse em aprender alguns saberes quilombolas locais. Os nossos 

 

O presidente da 

 afirmou Aldo. Ainda segundo seus relatos, os 

filhos do casal uniram-

expandindo as redes de parentesco com pessoas que viviam nas comunidades 

casamento entre primos tornou-

  

- A partir dessa primeira 

5 
 

6 

mais adiante. A outra Asso -



que deram rumo ao encontro daquele dia. 

arar 

- 

rissa Gouveia abriu caminho 

para que Laelson revelasse como aprendeu a trabalhar o barro. A jovem 

idade, hoje estou 

partir desse momento Laelson descreveu uma breve biografia da sua 

 

Durante aqueles minutos iniciais da conversa entre o nosso grupo e os 

-

conhecidas da comunidade: Irineia Rosa Nunes da Silva e Marinalva Bezerra 

da Silva. As duas conversa

seus ensinamentos. Assim que Laelson concluiu os seus primeiros relatos, 

Artesanato, pegou um livro e se reuniu ao nosso grupo.  

infanto-

 das enxurradas de 2010. Eu falei, ela 

- 

bolas e 



durante as chuvas daquele 18 de junho. 

do no 

 

 em cima de um feixe de lenha, eu, meu 

- disse-nos.  Marinalva revelou que o seu 

p

tempo de fazer comida, os meninos choravam de fome, a chuva chovendo 

 

As duas mulheres partilhavam ritmos de fala, uma e outra produziam 

 

Marinalva disse que se 

 disse Marinalva 

 concluiu.  

Logo em seguida, Irineia disse que as pessoas conseguiram chegar ao 

 completou. Disse ainda 



 

testemunho de Irineia foi quando ela afirmou que 

- explicou. A escultura 

de jaca com os seus sobreviventes (fotografia 1) se transformou em uma das 

 

 

Fotografia 1 

 

A jaqueira de Irineia Foto do Autor 

Entre os relatos orais e os exemplos dos feitos e escritos sobre a 

da comunidade durante as 

a parti

 



compreendidas, em termos conceituais, nas perspectivas indicadas por Victor 

pessoas, as coisas, a natureza e as formas de pensar e agir em termos 

socioculturais.  

2005, p. 49). Evocada nas me

o humano da

 

ditos e feitos a partir dos rituais de vida das comunidades tradicionais. Victor 

com o povo Ndembu

e dialogicidades presentes nos modos de agir rituais dos Ndembu. Rodolfo 

-americano a partir 

 



Consideradas est

 

 

unificam e promovem trans

-

 

ador argentino, transitar 

existenciais, diante do mundo em que trabalham no cultivo das suas 

 

-

e estudantes de 

-aprendizagem foi marcada 

seus feitos de vida. 



de artesanato da comunidade, fomos convidados a visitar a jaqueira no 

 

 

 

Passava do meio dia quando Aldo Delmiro la

 

Atravessamos o complexo habitacional novo. Descemos o declive que 

separa a parte alta da parte baixa e faz a fronteira entre as duas comunidades. 

casa porque passamos. O estudante Mamba Black (Anderson Lima) 

ovas casas. Segundo Aldo, a 

Defesa Civil tentou desocupar as casas da parte antiga da comunidade, muitos 

 

ultrapassar a barreira dos cinco minutos. O sol escaldante sob a lona tornava a 

barraca. 

 e prosseguimos em caminhada. A 

pequeno declive que margeia os fundos da nova vila, abre-se um vale em que 

 morros contorna os horizontes mais 



 

Ao longo da caminhada 

 

- afirmou. Segundo Aldo, sua 

-se menos frequentes 

ocais. 

ada 

 

comunidade despertou o seu interesse na ret

comunidade e a sua esposa era formada em Pedagogia.  

O grupo de estudantes que estava ma

conversa, Aldo dirigia o olhar para mim e para as pessoas que estavam mais 

-



utor, situar-se em campo, 

coloca-

constitui

 

perplexidade e ansiedade contemplativa, as estudantes e os estudantes 

dividiam-se entre os que ouviam os relatos de Aldo, os que faziam selfies para 

(Fotografia 2). 

Fotografia 2 

 

O encontro do grupo com a jaqueira  Foto do Autor 



que outras pessoas ficaram no telhado da escola. Ainda neste jogo de 

mostrou-nos outra jaqueira e uma mangueira, Mangifera indica

de menor tamanho em que outras pessoas se refugiaram.  

como foi que ele teve 

 

a reconstruiu as 

materialidad  

quilombola. 

              Fotografia 3                                                       

Fotografia 4 

 

jaqueira 

Foto do autor                                                        Foto do Autor 



E essas fitas do Padre 

representantes das Secretarias Municipais de Cultura e de Turismo com a 

 

que resultam dos processos rituais presentes no grupo quilombola (TURNER, 

ncias religiosas que conferem ao vegetal o 

seu estatuto sagrado. 

mos os relatos de Aldo 

Delmiro reagrupados em torno da jaqueira.  

abertura emocional para nos situar diante das coisas e dos fatos constitutivos 

religiosas entre os seus antepassados mais distantes e os mais presentes, ou o 

-

 

a liminaridade na 

pela comunidade. Para Victor Turner (2008, p. 233) a liminaridade implica uma 



da sua per

licas compartilhadas pelos quilombolas 

locais. Somavam-

singularidades pessoais tais como: o desespero com o ocorrido, o medo da 

morte dos parentes e o desejo de tornar- om a 

 

Essas singularidades pessoais expunham o colorido emocional 

da seminalidade do seu estar ali, conosco, a reconstruir caminhos de si com os 

outros naquele ritual de encontro com nosso grupo de visitantes. Para Rodolfo 

ultural de nossas formas de pertencimento 

7 s por meio dos 

-

jaqueira quando a natu

estar diante da jaqueira depois do ocorrido expressava um ato de colocar-se ao 

palavra. 

 jaqueira, por seu turno, deixava 

transpassar as marcas mais profundas dos modos de ser e estar na 



adotadas pelo grupo recorreram aos efeitos das enc

fazeres quilombolas atuais. 

No momento em que a imagem da placa afixada diante da jaqueira foi 

rvore, os 

das enchentes (expo

(exposta nas fitas sagradas), Aldo Delmiro operava performances que 

nossas escutas, alimentavam nossas vontades de saber em regime de 

coetaneidade (FABIAN, 2013). Diante da jaqueira fomos apresentados a um 

recentes dentro da comunidade.  

 

 

privados. 

ue passou a protagonizar disputas de poder com a entidade 

 

ade gerou 



Quilombolas do S

 

zava produtos entre os antigos moradores da comunidade e 

- afirmou. Com o epis

-se entre os que pertencem a uma ou outra 

posse coletiva das terras e os que defendiam a posse individual das terras. 

aqueira, Aldo 

-nos ao fato ocorrido no dia 20 de 

abril de 2012,  

realizado na segunda 

coletiva das terras. 

quele momento do ano de 2014, 

 



ifia, a 

Defesa Civil. 

destaca o tr

 o sentimental/passado/familiar 

alt

 

Enquanto conversava conosco no entorno da jaqueira, Aldo foi 

provocado pela estudante Cinthya Oliveira. A jovem queria saber se a 

moradias distri

caso uma rua chama-se 18 de junho, outra ficou 29 de abril  dia em que cada 

morador pegou a chave da sua casa  outra rua os moradores quiseram que se 

- 

comunidade e que anualmente eles percorrem as ruas do novo povoado em 

 



Duas datas, uma, indicativa do caos das cheias, a outra, ao 

reestabelecimento estrutural da ordem. A paz, palavra que nomeia um estado 

comunidade. Santa 

orientam no presente da comunidade os sentidos da ordem no enfrentamento 

das desordens geradoras dos conflitos locais. 

ira pode ser compreendida como um 

-

unifica- -os conforme as 

pessoas e outros seres vivos com os quais habitam a natureza. Operadores 

 

para estar-

comunidade. 

quais os rituais de habitar geram 

 

yatiris, curandeiros , recorrem 

waliquiwa

natureza e s

manipulam folhas de cocas, Erythroxylum coca, para conjurar males do corpo e 

do ambiente, recorrem ao termo para evocar um estado e, ao mesmo tempo, 



um mover-se com outras formas de vida com as quais habitam o mundo. Para 

waliquiwa implica dizer que seguimos estando 

8 (KUSCH, 2007b, p. 164). Aquele ou aquela que habita 

existenciais. Por meio da fala operam- licas para o 

existenciais das comunidades tradicionais latino americanas. 

ner (2005) entre os Ndembu 

 ritual de puberdade das meninas, a 

Mudyi, Diplorrhyncus condylocarpos

o leite materno (alusivo ao 

 a bandeira das 

mulheres Ndembu

das mulheres; mobiliza-

-

ancestral de todas as 

Ndembu. A 

 

produzidos na vida comum para o enfrentamento das adversidades que 



da etnografia com outros grupos 

 

A jaqueira torna-

unificadores do pertencimento quilombola, ao mesmo tempo que expressa as 

 

Durante a nossa breve estada com alguns moradores do povoado, 

cimento e dos saberes com os 

quilombolas c

 

 

 

Depois do intenso envolvimento com o grupo quilombola realizamos um 

do 

para o grupo. 



ntimento 

nos corpos, alteravam nossas atitudes, colocavam em curso uma 

mpo que revelava 

 

Situando a jaqueira em seus relatos, os quilombolas diferenciavam os 

usos d

aquele povo enfrenta para estar ali. 

Tornar-

uma categ

-

configuram-

encontr  

acontecimento nos 

plurais.  



As tr

revelaram a partir do congelamento de cenas de um passado no qual se 

-raciais. Ao 

do Xang  

 narrativas de 

de lutas contra as desordens (BALANDIER, 1976) do 

seu cotidiano. Assim elas e eles nos apresentaram como se faziam quilombola, 

 

estudantes no final da nossa jornada, talvez possa ser compreendido aqui 

como o acontecer do estado de questionamento emergente de uma radical 

alteridade no encontro com outras culturas. Questionamento gerador da 

 

 

 

Quilombos
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