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Introdução
Dança da Rainha Mercedes Baptista: contexto da Dança Afrobrasileira
Dança da Rainha Josy Brasil
Oficina Dança de Rainhas: Dança Afro e deficiência

In tro du ção
O pre sente ar tigo visa ana li sar a re la ção entre Dança Afro bra si leira 1 e
de fi ci ên cia, a par tir da pro posta artístico- educativa “Ofi cina Dança
de Rai nhas: dança afro e de fi ci ên cia”, pro mo vida, em 2019, pela Ati vi‐ 
dade Cur ri cu lar em Co mu ni dade e So ci e dade (ACCS) 2 Aces si bi li dade
em Trân sito Poé tico, vin cu lada à Es cola de Dança da Uni ver si dade
Fe de ral da Bahia (UFBA), sob co or de na ção das do cen tes Edu Oli veira,
Ce ci lia Accioly e Maria Be a triz do Carmo.

1

A re fe rida ofi cina, com me di a ção da pro fes sora Ma rilza Oli veira, e mi‐ 
nis trada pelas dan ça ri nas Josy Bra sil e Gra zi ela San tos, é rica para
aná lise in ter sec ci o nal dos ca pa ci tis mos (Mello, 2019) so fri dos pela
bai la rina por conta de mar ca do res de raça e de fi ci ên cia aqui pro posta
por vi si bi li zar a tra je tó ria de Jo si mare de Cristo Reis, co nhe cida como
Josy Bra sil, uma dan ça rina negra com de fi ci ên cia.

2

Ins pi ra dos pela pers pec tiva des co lo nial de Wal ter Mig nolo (2008,
p. 288), em sua pro posta de “de so be di ên cia epis tê mica”, e nas dis cus‐ 
sões de Ro bert McRuer (2006) a res peito da nor ma ti vi dade de cor pos
sem de fi ci ên cia como aque les fun ci o nais, ca pa zes, ‘nor mais’; to ma ‐
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mos o con ceito de “bi pe dia com pul só ria” (Carmo, 2020), cri ado no
con texto da Dança por Edu Oli veira, para re fle ti mos sobre como a
cor po ra li dade de Josi co loca em xeque os pa drões que foram se fi‐ 
xando no con texto da Dança Afro bra si leira, assim como os pa drões
ex clu den tes fi xa dos pela dança clás sica e mo derna. Ini ci al mente,
então, será apre sen tado o con texto his tó rico das mu dan ças ocor ri das
nessa ins ti tui ção de en sino que es ti mu lam a pro du ção deste ar tigo.
Em se guida, atra vés de le van ta mento bi bli o grá fico, será abor dada a
cri a ção e des do bra men tos da Dança Afro bra si leira, tra çando uma tra‐ 
je tó ria desde a sua pre cur sora, a co reó grafa e dan ça rina Mer ce des
Bap tista até a ex pe ri ên cia da dan ça rina Josy Bra sil, pri meira mu lher
negra com de fi ci ên cia a ven cer um con curso para ser rai nha de bloco
afro, no car na val de Sal va dor, que con ce deu en tre vista para a pro du‐ 
ção dessa es crita.

A Es cola de Dança da UFBA é con si de rada re fe rên cia no seu campo
de co nhe ci mento no Bra sil, e re co nhe cida por seu pi o nei rismo e ca‐ 
rá ter ino va dor na for ma ção de pes soas ar tis tas, pro fes so ras e pes qui‐ 
sa do ras qua li fi ca das, que muito tem con tri buído para a pro du ção do
saber em Dança, desde sua fun da ção, em 1956.

4

Ao com ple tar ses senta anos, em 2016, essa ins ti tui ção de en sino pas‐ 
sou por mais um mo mento im por tante de mu dan ças na sua es tru tura,
entre elas: a re a va li a ção do cur rí culo para os cur sos da gra du a ção;
im plan ta ção do curso de Li cen ci a tura de Edu ca ção à Dis tân cia (EAD)
e, tam bém, uma série de con cur sos para se le ção de do cen tes efe ti vas.
Na quele cer tame, foram apro va das a pro fes sora Ma rilza Oli veira e o
pro fes sor Edu Oli veira. Res pec ti va mente, a pri meira do cente negra a
atuar na dis ci plina, recém im plan tada, re fe rente aos Es tu dos do
Corpo com ên fase em Dan ças Po pu la res, In dí ge nas e Afro- Brasileiras
e o pri meiro pro fes sor ca dei rante de uma fa cul dade de Dança, no
Bra sil.

5

Se por um lado, a pre sença des sas do cen tes em es pa ços de cons tru‐ 
ção de saber de uma tra di ci o nal ins ti tui ção de en sino cor res ponde às
mu dan ças pa ra dig má ti cas em curso, por outro lado, o tempo que isso
de mo rou a acon te cer tam bém re vela o atraso com que essas ques‐ 
tões são re co nhe ci das. So bre tudo, quando, du rante anos, a Es cola de
Dança da UFBA, negou o com par ti lha mento de sa be res con cer nen tes
aos povos ori gi ná rios e po pu la ção negra, his to ri ca mente ex cluí dos,
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bem como a en trada de in dí ge nas, pes soas ne gras e com de fi ci ên cia
em seu qua dro do cente. O campo da Dança ainda de mons tra di fi cul‐ 
dade em in cor po rar – ver da dei ra mente – ex pe ri ên cias que não es te‐ 
jam en qua dra das nos câ no nes de uma dança clás sica ou mo derna,
for ja das pelo corpo branco, cis gê nero e sem de fi ci ên cia que ocupa,
ma jo ri ta ri a mente, os es pa ços de for ma ção, cri a ção, cu ra do ria, crí tica
e pro du ção nessa área.

De ma neira geral, no am bi ente da Dança, pa rece que a par ti ci pa ção
de ar tis tas com de fi ci ên cia ainda fica res trita a de ter mi na dos es pa ços
e even tos que se en ten dem como “in clu si vos”, li mi tando a sua pro du‐ 
ção a um único dis curso e ao tema da de fi ci ên cia. En tre tanto, os am‐ 
bi en tes da dança negra, con trá rios aos pa drões eu ro cen tra dos que se
es ta be le ceu, em Sal va dor, como Dança Afro bra si leira, tam bém man‐ 
tém ló gi cas ex clu den tes e opres so ras em re la ção às pes soas com de‐ 
fi ci ên cia na cons tru ção de uma dança pau tada na “ca pa ci dade cor po‐ 
ral com pul só ria” (McRuer, 2006; Mo reira et al., 2022). A su pre ma cia
da ver ti ca li dade e vir tu ose pre sen tes em ou tras dan ças in frin gem,
his to ri ca mente, opres sões tam bém ao povo negro com e sem de fi ci‐ 
ên cia.

7

No mundo branco, o homem de cor en con tra di fi cul da des na ela bo ‐
ra ção de seu es quema cor po ral. O co nhe ci mento do corpo é uni ca ‐
mente uma ati vi dade de ne ga ção. É um co nhe ci mento em ter ceira
pes soa. Em torno do corpo reina uma at mos fera densa de in cer te zas
(Fanon, 2008, p. 104).

Di fi cul da des estas, que aca bam, mui tas vezes, fa zendo com que as
pes soas ne gras ten dam a in te ri o ri zar e adap tar, às suas con cep ções
ar tís ti cas, modos de or ga ni za ção que fogem àqueles pró prios da cul‐ 
tura afri cana, aqui, re e la bo ra dos. Nesse sen tido, é no tó ria a ex clu são
da pes soa negra com de fi ci ên cia na cons tru ção de uma dança bra si‐ 
leira afror re fe ren ci ada, pela im pos si bi li dade de sua par ti ci pa ção di‐ 
ante da ma neira como essa dança se de sen vol veu e per ma nece tanto
nos es pa ços ar tís ti cos, quanto pe da gó gi cos. Se, por uma pers pec tiva
his tó rica, lu ta mos sem pre por re co nhe ci mento, vi si bi li dade, res peito,
in clu são e não vi o lên cia, de que ma neira a Dança Afro bra si leira po de‐ 
ria co la bo rar na es crita de novas nar ra ti vas da his tó ria das pes soas
ne gras com de fi ci ên cia?

8
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No caso desta dança, per ce be mos que na sua con cep ção mo der nista,
tam bém foi for te mente in flu en ci ada a par tir da uni ver sa li za ção e pre‐ 
do mi nân cia da pes soa branca como parte de uma cons tru ção ide o ló‐ 
gica, co lo nial e ra ci a lista que fez com que se co lo casse como mo delo
de nar ra ti vas, se per ce bendo como de fi ni ção de nor ma li dade. No en‐ 
tanto, não se pri va ram de ado tar ele men tos es pe cí fi cos da cul tura
negra, usu fruindo de suas ri que zas, tomando- as para si, mas des pre‐ 
zando quem a pro du ziu.

9

Em seu ar tigo “Dança Afro: uma dança mo derna bra si leira”, Ma ri ana
Mon teiro (2011) ex plica que com o cres ci mento e es ta be le ci mento da
in dús tria cul tu ral de massa no país apa re cem, no ce ná rio cul tu ral,
novas mo da li da des de dança afro. Fora das fes tas po pu la res e dos ri‐ 
tu ais re li gi o sos, surge como uma dança de palco, co nec tada com a
pro du ção ra di ofô nica, com o te a tro mu si cal, com o ci nema, en tre cru‐ 
zando cul tura po pu lar, eru dita e de massa. Para fo men tar uma te má‐ 
tica ex clu si va mente bra si leira na pro du ção ar tís tica, torna- se ne ces‐ 
sá rio ins ti tuir sis te mas de tra du ção e re lei tura das prá ti cas po pu la res
pre sen tes em fes tas po pu la res, re li gi o sas e pro fa nas, e em ter rei ros
de can dom blé. “A apa ri ção da dança afro, in ven tada e pra ti cada sob a
li de rança da ar tista negra Mer ce des Bap tista (1921-2014), na dé cada
de 50, pa rece de cor rer desse pro cesso” (Mon teiro, 2011, p. 5).

10

In ves tindo no fo mento à va lo ri za ção da arte bra si leira, no ano de
1939, o mi nis tro Ca pa nema con vi dou Eros Vo lú sia (1914-2004), bai la‐ 
rina branca, para as su mir a di re ção do curso de bal let do Ser viço Na‐ 
ci o nal do Te a tro – SNT, órgão pú blico cri ado em 21 de de zem bro de
1937, su bor di nado ao Mi nis té rio da Edu ca ção e de Saúde Pú blica para
in cen ti var e di fun dir a cul tura na ci o nal. Em 1945 Mer ce des Bap tista é
aceita no curso di ri gido por Eros Vo lú sia e com ela tem suas pri mei‐ 
ras aulas de balé clás sico e dança fol cló rica.

11

Da es cola do SNT, Mer ce des re clama por ter so frido dis cri mi na ção
da parte de Eros Vo lú sia e de ter sido pouco va lo ri zada. Foram ana li ‐
sa das fotos em que Eros apa rece acom pa nhada de suas alu nas ou de
algum corpo de baile e po de mos notar a au sên cia de bai la ri nas ne ‐
gras, mesmo quando se tra tava de co re o gra fias ins pi ra das na cul tura
afro- brasileira. Em geral, vemos ape nas a pre sença de ne gros em
meio aos to ca do res de ata ba que, no con junto mu si cal que acom pa ‐
nhava as bai la ri nas. Tal vez isso possa ser con si de rado um sinal de
que, em bora o in te resse pela cul tura de ori gem afri cana fosse cres ‐
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cente nos cír cu los cul tu rais mais eli ti za dos, um es paço real para a
atu a ção do bai la rino negro ainda não se efe ti vara (Mon teiro, 2011,
p. 6).

Di ante deste es tudo e aná lise fei tos por Mon teiro (2011), per ce be mos
o quanto o branco se acre dita dono da terra e das pes soas que ele de‐ 
su ma niza; “ele se con si dera o se nhor pre des ti nado deste mundo. Ele
o sub mete, estabelece- se entre ele e o mundo uma re la ção de apro‐ 
pri a ção” (Fanon, 2008, p. 117).

12

Par tindo desta pre missa, a Dança Afro bra si leira, prin ci pal mente as
re cri a das a par tir das dan ças dos ori xás, de mons tra so frer obli te ra ção
nos es pa ços con si de ra dos de hi e rar quia e poder, sendo sem pre vista
como algo menor e sem re le vân cia ar tís tica. Ora! Toda essa vi o lên cia
sim bó lica acon tece quando essa es té tica de dança é pro posta pela
pró pria pes soa negra, pois quando é a pes soa branca que se apro pria
e pro duz arte de pro ce dên cia afri cana, ela é vi si bi li zada e acla mada
pu bli ca mente.

13

Isto nos mos tra como esta ne ga ti va ção da es té tica negra da dança
en gen dra, re cor ren te mente, a abo li ção des tes co nhe ci men tos que,
in clu sive, se ex pan dem para o âm bito aca dê mico. Este es paço está
re pleto de in te lec tu ais bran cos(as) que des pre zam os sa be res do povo
negro. No en tanto, se apro priam des tes sa be res sem ne nhum cons‐ 
tran gi mento, pro du zindo pes qui sas sobre sua his tó ria e cul tura, fa‐ 
lando em seu nome, mas sem que rer ser e nem pas sar pelos so fri‐ 
men tos que pas sam as pes soas ne gras. Nesse sen tido, Car va lho
(2020) com pre ende que “o es paço ins ti tu ci o nal ra cista de base in ten‐ 
si fi cou o mo delo co lo ni zado de co nhe ci mento, e a co lo ni za ção epis‐ 
tê mica, uma vez ins ta lada, trouxe novo es tí mulo para a con ti nu a ção
da ex clu são ra cial” (Car va lho, 2020, p. 85).

14

Esse ainda acre dita que15

A con di ção mesma das uni ver si da des foi co lo ni zada. Nossa elite
branca trouxe uma elite aca dê mica eu ro péia branca para fun dar uma
uni ver si dade es tri ta mente nos mol des das uni ver si da des oci den tais
mo der nas. O mo delo ins ti tu ci o nal foi o hum bold ti ano, com a se pa ra ‐
ção entre sa be res da ma triz eu ro peia e ins cre vendo nossa aca de mia
como uma va ri ante da cha mada ci vi li za ção oci den tal (Car va lho, 2020,
p. 84).
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Em ter mos da pro du ção ar tís tica, com pa nhias bra si lei ras de dança
con tem po râ nea que pre zam por elenco ma jo ri ta ri a mente branco,
ocu pando fun ções de di re ção, co re o gra fia e dan ça ri nas, tra zem como
fonte de ins pi ra ção para suas es té ti cas cê ni cas as di vin da des io ru ba‐ 
nas que, con tra di to ri a mente, são di a bo li za das pelo pen sa mento eu ro‐ 
cên trico. Estas mon ta gens ar tís ti cas são, fre quen te mente, acla ma das
pelas mais di fe ren tes mí dias, ocu pando di fe ren tes pal cos, tendo
como ponto de par tida a ex plo ra ção da te má tica ad vinda, prin ci pal‐ 
mente, do can dom blé e da um banda. Porém, não dei xam de enun ciar
na cor po ra li dade da pes soa dan ça rina, a téc nica clás sica, fa cil mente
re co nhe cí vel pelo pú blico.

16

Esta con di ção nos leva a ad mi tir que as nos sas fon tes cul tu rais, tra ta‐ 
das como ob jeto de pes quisa ar tís tica pela bran qui tude, ainda con ti‐ 
nuam, nos es pa ços re fe ren tes à dança, cap tu ra das pela ló gica he‐ 
gemô nica que se abas tece dos sa be res afri ca nos para pro mo ve rem,
des res pei to sa mente, a ex clu são de seus des cen den tes. Com isso,
acaba por negar a pos si bi li dade de pes soas co reó gra fas e dan ça ri nas
ne gras pro ta go ni za rem pa péis em con for mi dade com o que lhes é
pró prio.

17

In clu sive, nos es pa ços de en sino, esta di nâ mica de apa ga mento se
man tém con ti nu ada e, ape sar de sa ber mos da exis tên cia da lei
10.639/03, que trata da obri ga to ri e dade do en sino da cul tura negra,
ainda assim, por conta do ad vento do ra cismo e da de si gual dade so‐ 
cial, esta re a li dade é con si de rada dis tante.

18

O si lên cio das es co las sobre as di nâ mi cas das re la ções ra ci ais tem
per mi tido que seja trans mi tida aos alu nos uma pre tensa su pe ri o ri ‐
dade branca, sem que haja ques ti o na mento desse pro blema por parte
dos pro fis si o nais da edu ca ção e en vol vendo o co ti di ano es co lar em
prá ti cas pre ju di ci ais em re la ção ao grupo negro. Silenciar- se di ante
do pro blema não apaga ma gi ca mente as di fe ren ças e, ao con trá rio,
per mite que cada um cons trua, a seu modo, um en ten di mento mui ‐
tas vezes es te re o ti pado do outro. Esse en ten di mento acaba sendo
pau tado pelas vi vên cias so ci ais de modo acrí tico, con for mando a di ‐
vi são e a hi e rar qui za ção ra ci ais (Milan & So e ren sen, 2011, p. 2).

Esta si tu a ção se dá, es pe ci fi ca mente, de vido à inex pres siva par ti ci pa‐ 
ção de pes soas ges to ras, co or de na do ras e pro fes so ras ne gras no âm‐

19
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bito de en sino, in clu sive de arte, pelo não re co nhe ci mento da di ver si‐ 
dade que pro move o pre con ceito.

Dança da Rai nha Mer ce des Bap ‐
tista: con texto da Dança Afro bra ‐
si leira
Lem brando o con texto em que surge a Dança Afro bra si leira, tra ze mos
como pai sa gem o mo vi mento mo der nista na ci o nal, que teve iní cio na
pri meira me tade do sé culo XX. O mo vi mento ar tís tico, cul tu ral e li te‐ 
rá rio tem seu marco ofi cial com a Se mana de Arte Mo derna de 1922 e
apa rece como pro pul sor para a ino va ção no campo ar tís tico e cul tu‐ 
ral, agre gando as ma ni fes ta ções po pu la res in dí ge nas e afri ca nas na
for ma ção de uma cul tura mo derna bra si leira.

20

Eros Vo lú sia e Mer ce des Bap tista são re fe rên cias quando tra ta mos de
balé clás sico e Dança Afro bra si leira. Isso por que, na es ti li za ção das
suas dan ças, ambas trou xe ram a fi gura do orixá como um dos prin ci‐ 
pais ele men tos cons ti tuin tes. A pri meira, mu lher branca, nas cida no
Rio de Ja neiro, em uma fa mí lia da elite ca ri oca, ini ciou sua for ma ção
em balé clás sico aos qua tro anos de idade. Projetou- se, na ci o nal e in‐ 
ter na ci o nal mente, atra vés de co re o gra fias pró prias ins pi ra das na cul‐ 
tura bra si leira. Foi- lhe atri buída a in ven ção de um “bai lado na ci o nal”,
num mo vi mento que se guia as pro po si ções da Se mana de Arte Mo‐ 
derna de 1922, atra vés da in cor po ra ção, na dança clás sica, de ele men‐ 
tos cul tu rais, es sen ci al mente, ne gros.

21

Assim, a Dança Afro bra si leira, ca rac te ri zada como pri mi tiva, sen sual,
exó tica, era uti li zada por ar tis tas bran cas, como Eros, que se con si de‐ 
ra vam em nível de su pe ri o ri dade. Com com por ta mento ra cista, ex pli‐ 
ci ta mente no tado nos lu ga res onde seu tra ba lho era apre sen tado,
des ti nava à fi gura ar tís tica do elenco negro, pre sente em suas obras,
o lugar de su bor di na ção. Essa con di ção era per ce bida nos di ver sos
es pa ços onde apre sen ta vam seus tra ba lhos. Cer ta mente, a va lo ri za‐ 
ção a ser dada aos dan ça ri nos e dan ça ri nas afro des cen den tes só seria
efe ti vada quando um deles, em busca de sua au to no mia e di rei tos, de
forma po lí tica, or ga ni zada e crí tica, ocu passe o es paço de li de rança.

22
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A se gunda, mu lher negra, nas cida no in te rior do Rio de Ja neiro, de
ori gem hu milde, tra ba lhou como do més tica e bi lhe teira de ci nema.
Tornou- se Girl no te a tro de re vista, es paço que abriu pos si bi li da des
para que re a li zasse o de sejo em es tu dar dança gra tui ta mente com
Eros Vo lú sia. Con quis tou, em pouco tempo, a opor tu ni dade de subir
ao palco para se apre sen tar. Ali, so freu pro ces sos vi o len tos de in vi si‐ 
bi li za ção e su bal ter ni za ção, o que a fez bus car a Es cola de Dança do
The a tro Mu ni ci pal, onde lhe foi per mi tido fre quen tar gra tui ta mente
as aulas, após re la tar sobre sua re a li dade so cial (Mel gaço, 2007).

23

No livro “Mer ce des Bap tista – A cri a ção da iden ti dade negra na
dança”, o autor Paulo Mel gaço con firma:

24

Na quele mesmo ano, acon te ceu sua pri meira apre sen ta ção pú blica,
em um es pe tá culo or ga ni zado por Eros, no Te a tro Gi ná sio Por tu ‐
guês. O pi a nista da es cola criou a mú sica “pin tando o sete” para que
ela se apre sen tasse em con junto com Ota cí lio Ro dri gues. A apre sen ‐
ta ção foi um su cesso, con fir mando o ta lento da jovem para a dança
(Mel gaço, 2007, p. 14).

Nesta oca sião, mesmo fa zendo papel de em pre gada no nú mero apre‐ 
sen tado, Mer ce des Bap tista ar ran cou aplau sos da pla teia, sendo men‐ 
ci o nada no jor nal o Globo como “a re ve la ção da noite”, jun ta mente
com Ota cí lio. Esse evento ren deu o con vite para que a apre sen ta ção
fosse feita em outro local e Eros foi so li ci tada a se le ci o nar os me lho‐ 
res nú me ros. Para sur presa de Mer ce des, o seu não foi es co lhido, fi‐ 
cando ma go ada por sua pro fes sora e co reó grafa ter es co lhido outro,
in ter pre tado por um bai la rino branco e que não tinha ne nhum des ta‐ 
que no corpo de baile.

25

Esse foi um dos tan tos epi só dios que ocor re ram, fa zendo com que
Mer ce des Bap tista se sen tisse pouco va lo ri zada e até dis cri mi nada
por Eros. Nos di ver sos am bi en tes cul tu rais fre quen ta dos pela elite, as
apre sen ta ções ar tís ti cas que tra ziam temas re la ci o na dos à afri ca ni‐ 
dade eram muito re qui si ta das e apre ci a das. O pro blema é que era ne‐ 
gado ao corpo negro a opor tu ni dade de ocu par esse es paço, es tando
sa bo tada, re cor ren te mente, sua atu a ção.

26

Di ante das re cor rên cias ra cis tas que so fria no Corpo de Baile por ser
uma mu lher negra, aca bou par ti ci pando do con curso pro mo vido pelo
Te a tro Ex pe ri men tal dos Ne gros (TEN), sendo eleita a “Rai nha das
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Mu la tas”. O con curso tinha como ob je tivo am pliar a au to es tima da
mu lher negra bra si leira pro mo vendo sua be leza. Nesse mo mento, ini‐ 
cia a sua re la ção de ami zade com Ab dias do Nas ci mento, fun da dor do
TEN que a con vida para in te grar a en ti dade como bai la rina, co reó‐ 
grafa e co la bo ra dora.

Foi no 1º Con gresso do Negro Bra si leiro, que tinha como foco dis cus‐ 
sões e es tu dos das ques tões re fe ren tes ao negro, ela bo rado pelo TEN,
de 26 de agosto a 4 de se tem bro de 1950, no Rio de Ja neiro que Mer‐ 
ce des co nhe ceu Katha rine Du nham, an tro pó loga, dan ça rina, co reó‐ 
grafa, pro fes sora e ati vista so cial na de fesa de cau sas re la ci o na das ao
negro. Du nham veio ao Bra sil re a li zar di ver sas ati vi da des ar tís ti cas
com o pro pó sito de ofe re cer uma bolsa de es tu dos, opor tu ni zando a
atu a ção em seu grupo, na ci dade de Nova Ior que. Mer ce des, além de
sua com pe tên cia ar tís tica e por já estar en vol vida com o mo vi mento
negro bra si leiro, foi a es co lhida. De volta ao Bra sil, co me çou a in tro‐ 
du zir na sua prá tica o apren di zado ad qui rido com Du nham que mo ti‐ 
vava a busca pela des co berta de um es tilo de dança que va lo ri zasse a
sua afro des cen dên cia.

28

As dan ças dos ori xás se tor na ram ins pi ra ção para a cri a ção do Balé
Fol cló rico de Mer ce des Bap tista, que foi con si de rada a cri a dora da
iden ti dade negra para a Dança re co nhe cida como Afro bra si leira.
Mesmo não sendo adepta da re li gião do can dom blé, se en car re gou de
re e la bo rar e apli car essa dança em suas aulas e nos tra ba lhos co re o‐ 
grá fi cos para os pal cos. Po de mos dizer que a sua dança trouxe algo
de es pe cí fico: a va lo ri za ção da tra di ção afri cana por in ter mé dio da
dança dos ori xás em rup tura com os có di gos do balé clás sico. Con‐ 
tudo, as suas aulas se es tru tu ra vam nos mol des da téc nica clás sica e
da dança mo derna com barra, cen tro, di a go nal e a no men cla tura de
al guns pas sos em fran cês.
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In ves ti ga ções di re ci o na das para a cri a ção de for mas de dan ças que se
ajus tas sem ao ce ná rio artístico- cultural vi gente, sem con si de rar a di‐ 
ver si dade de cor pos, pro mo ve ram o apa re ci mento da Dança Afro bra‐ 
si leira. Tal dança conformou- se com base na re pro du ção das dan ças
dos ori xás, mas des con si de rou al gu mas nar ra ti vas mi to ló gi cas io ru‐ 
ba nas, apre sen ta das por meio de itans re fe ren tes à pre sença de de‐ 
ter mi nado orixá com de fi ci ên cia. No itan “Os saim é mu ti lado por
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Orun milá”, Re gi naldo Prandi (2001, p. 160) re vela a con di ção de orixá
com de fi ci ên cia que se torna Os saim.

Ao in di car mos o itan su pra ci tado acre di ta mos ser pos sí vel re e la bo rar
e res sig ni fi car a de fi ci ên cia no con texto da nossa es crita, co la bo‐ 
rando para re pen sar mos al gu mas ati tu des e pen sa men tos na re la ção
com a pes soa negra com de fi ci ên cia em di ver sos am bi en tes, in clu sive
na Dança. Tra ze mos para o campo sim bó lico a exis tên cia des sas pes‐ 
soas e suas con tri bui ções para a so ci e dade, des ti tuindo a de fi ci ên cia
da sua he rança histórico- religiosa como culpa ou re sul tado de um
cas tigo di vino, como algo ne ga tivo já que se torna, pelo que nos conta
esse itan, uma das ca rac te rís ti cas do pró prio orixá.
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Ima gi nar a con ti nui dade desse itan a par tir do ponto em que Os saim
passa a viver com uma nova cor po ra li dade e con ti nua sendo o mesmo
orixá re a li zando igual mente todos os seus fei tos, seria re jei tar a his‐ 
tó rica única (Adi che, 2019) que vem sendo con tada, ao longo dos tem‐ 
pos, sobre as pes soas com de fi ci ên cia. Ou seja, Os saim não deixa de
ser orixá por causa da de fi ci ên cia, assim como uma mu lher negra não
deixa de ser mu lher, nem negra, e muito menos dan ça rina, por pos‐ 
suir uma de fi ci ên cia.
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Deste modo, ques ti o na mos: como com pre en der as con for ma ções da
Dança Afro bra si leira, re e la bo rada a par tir das dan ças dos ori xás e
seus ori kis 3 e itans 4, se este as pecto é to tal mente des con si de rado
nos con tex tos artístico- educativos por parte das pes soas pro po si to‐ 
ras e fa ze do ras des tas dan ças? Prin ci pal mente quando fa la mos de
Sal va dor, um dos pólos afir mado com os mo vi men tos re a li za dos pelos
afro des cen den tes que lu ta ram pelo res gate da cul tura de mo triz afri‐ 
cana e seus va lo res, tão vi o len ta dos, ne ga dos e opri mi dos ao longo da
his tó ria, onde essa dança se con fi gura como um ter ri tó rio de re sis‐ 
tên cia. Neste sen tido, a dança negra surge como con tra dis po si tivo do
ra cismo, da ex clu são, da in vi si bi li dade, ne ga do res da iden ti dade
negra. Ela é ati tude po lí tica! (Silva, 2016).

33

Dança da Rai nha Josy Bra sil
Jo si mare de Cristo Reis, co nhe cida como Josy Bra sil, é uma dan ça rina
e co mu ni có loga, nas cida na zona rural do in te rior da Bahia. Ad mi ra‐ 
dora da dança e do es porte, pelo con texto fa mi liar e ter ri to rial, não

34



Dança das Rainhas Mercedes Baptista e Josy Brasil: Marcas do racismo e do capacitismo na Dança
Afrobrasileira

re ce beu in cen tivo para de sen vol ver suas ap ti dões, pre ci sando in ter‐ 
rom per uma car reira emer gente e vi to ri osa no Jiu Jitsu, aos 16 anos.
Assim, se guindo uma tra je tó ria comum a mui tas pes soas que vivem
nos re can tos do Bra sil, de cide mudar- se para a ci dade grande, a fim
de con se guir me lho res con di ções de vida. Aos 19 anos, casa- se com
um ita li ano e passa a viver na Itá lia, onde tra ba lhou como gar ço nete,
mo delo, babá, co mer ci ante, em pre sá ria, entre ou tros ser vi ços. Na ci‐ 
dade de Ber gamo, Josy co nhe ceu um grupo de es pe tá cu los fol clo rís ti‐ 
cos que se apre sen tava com shows de mú sica e dança bra si leira e la‐ 
tina (samba, salsa, me ren gue, ba chata, chá- chá-chá). Foi nessa com‐ 
pa nhia que apren deu a dan çar, per ma ne cendo no grupo por qua torze
anos.

Ape sar de sua tra je tó ria ar tís tica e dos anos de tra ba lho com dança na
Eu ropa, Josy ainda acre dita que pre ci sa ria ter feito balé para ser re‐ 
co nhe cida como dan ça rina pro fis si o nal, já que nunca teve opor tu ni‐ 
dade de um es tudo for mal em Dança. A im po si ção da dança clás sica
como base para ou tras dan ças cria pro fun das mar cas em quem não
teve opor tu ni dade ou não pos sui a cor po ra li dade exi gida para
executá- la. Re vela um dis curso co lo ni za dor de ser o prin cí pio para
quais quer dan ças, em bora sai ba mos que isso seja uma fa lá cia. Por que
uma sam bista ou uma dan ça rina de Dança Afro, por exem plo, pre ci‐ 
sa ria, como im po si ção, saber balé para ser re co nhe cida?
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Esse pen sa mento co lo ni za dor recai em inú me ras ex clu sões, mais es‐ 
pe ci fi ca mente no con texto desse ar tigo, sobre cor pos ne gros e com
de fi ci ên cia. Es tru tu ral mente, a dança clás sica exige um certo tipo de
corpo que não com porta a di ver si dade, pro vo cando in se gu rança, des‐ 
con forto, sen ti mento de in ca pa ci dade e não per tença em quem não
se en qua dra nes ses pa drões. Vimos na tra je tó ria de Mer ce des Bap‐ 
tista, ad mi ra dora, es tu di osa e com for ma ção clás sica, o quanto sua
pre sença foi in vi si bi li zada e ex cluída no âm bito desta téc nica.
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Re cor dando ainda a his tó ria de Josy Bra sil, em 2017, aos 32 anos, ela
so freu um aci dente au to mo bi lís tico, na Itá lia, que lhe cau sou uma
lesão me du lar deixando- a pa ra plé gica. De volta ao seu país de ori‐ 
gem, Josy pas sou a fre quen tar es pa ços da cul tura e arte de re sis tên‐ 
cia negra, na ci dade de Sal va dor, so bre tudo, os shows dos blo cos
afros. Essas en ti da des nas ce ram de uma re la ção com a forte atu a ção
po lí tica dos mo vi men tos ne gros, por causa da re pres são so frida pela
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po pu la ção negra, ex cluída de opor tu ni da des, es tando po si ci o nada em
si tu a ção de vul ne ra bi li dade so cial ge rada pelo ra cismo.

Nesta di re ção, o mo vi mento negro bus cou es tra té gias de lutas an tir‐ 
ra cis tas, na pro mo ção da in te gra ção da co mu ni dade negra na so ci e‐ 
dade bra si leira. Den tre as tan tas ações pro pos tas, encontra- se a in‐ 
clu são de ele men tos da mu si ca li dade, da dança com suas ex pres sões
cor po rais, in du men tá ria, ca be los dread ou black power, com a fi na li‐ 
dade de dar vi si bi li dade aos seus cor pos a par tir de ele men tos es té ti‐ 
cos e de ele va ção da au to es tima.

38

Entre os prin ci pais blo cos afro de Sal va dor, destacam- se Mu zenza,
Malê De Balê e Ilê Ayê. Este úl timo foi o pi o neiro em pro mo ver con‐ 
cur sos da be leza negra como forma de re sis tên cia em res posta ao
pro cesso ex clu dente e de apa ga mento ad vindo da so ci e dade ra cista
so te ro po li tana. No ano de 1976, cria o con curso “Deusa do Ébano”
para a elei ção de uma mu lher negra que se tor nasse a rai nha do bloco
e re pre sen tante da en ti dade no ciclo car na va lesco, con fe rindo uma
po lí tica de ação afir ma tiva, va lo ri za ção, vi si bi li dade e em po de ra‐ 
mento.
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Essas mu lhe res, para par ti ci pa rem do con curso, como forma de re co‐ 
nhe ci mento e afir ma ção da iden ti dade, eram mo ti va das e ori en ta das,
a par tir do tema pro posto pelo bloco, a pro du zi rem seus fi gu ri nos.
Era im por tante que le vas sem em con si de ra ção a uti li za ção de im ple‐ 
men tos afro- religiosos na in du men tá ria, ade re ços e ca be los que, se
so ma riam às suas dan ças. Esta ini ci a tiva e con for ma ção, pro mo vi das
pelo Bloco Afro Ilê Aiyê ins pi rou, com suas ações, ou tros blo cos que
foram fun da dos pos te ri or mente, a exem plo dos já ci ta dos Malê De‐ 
Balê e Mu zenza.
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Josy Bra sil sem pre so nhou em ser “rai nha de bloco afro”. Quando
foram anun ci a das as ins cri ções para o con curso da Deusa do Ébano
2019, sem ne nhum im pe di mento no re gu la mento para a par ti ci pa ção
de pes soas com de fi ci ên cia, ela de ci diu se ins cre ver. En con trou su‐ 
porte na pro fes sora e co reó grafa Gra zi ela San tos para dar- lhe ori en‐ 
ta ções nos ajus tes da Dança Afro bra si leira à sua con di ção de ca dei‐ 
rante.
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Gra zi ela já havia tido ex pe ri ên cias an te ri o res em dança com pes soas
com de fi ci ên cia quando par ti ci pou, por dois anos, da Ati vi dade Cur ri ‐
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cu lar em Co mu ni dade e So ci e dade (ACCS) Aces si bi li dade em Trân sito
Poé tico e em al gu mas ações do Grupo X de Im pro vi sa ção em Dança,
na época, co or de na dos pela pro fes sora Fá tima Dal tro da Es cola de
Dança da Uni ver si dade Fe de ral da Bahia. Sem dú vida, os co nhe ci men‐
tos ge ra dos por esse tra ba lho sobre aces si bi li dade, corpo e dança na
re la ção com a de fi ci ên cia con tri bui ram para o in te resse dessa pro fis‐ 
si o nal em de sen vol ver o tra ba lho de pre pa ra ção de Josy Bra sil.

Antes de en con trar a pro fes sora Gra zi ela San tos, Josy havia pro cu‐ 
rado, sem su cesso, ou tras pro fis si o nais que tam bém pos suíam ex pe‐ 
ri ên cias em con cur sos de rai nhas dos blo cos afro. A con di ção de ca‐ 
dei rante pode ter sido um fator para o si lên cio que Josy re ce beu
como res posta, assim como foi um fator de ci sivo para sua des clas si fi‐ 
ca ção na pri meira etapa do con curso. A pre sença de uma dan ça rina
com de fi ci ên cia nesse am bi ente ques ti o na ria todos os pa drões que
foram se fi xando no con texto da Dança Afro bra si leira, assim como os
pa drões ex clu den tes fi xa dos pela dança clás sica e mo derna que tanto
cri ti ca mos.

43

Nesse sen tido, pro fis si o nais que se sus ten tam em bases de poder da
cor po nor ma ti vi dade pre fe ri ram, por falta de pa râ me tros desta dança
em cor pos ne gros com de fi ci ên cia, eli mi nar de ime di ato aquela que
se apre sen tava como fora da norma na quele con curso. Para re fle tir
acerca da es tru tura nor ma tiva que de ter mina ex clu sões e opres sões
con tra as pes soas com de fi ci ên cia no con texto da Dança, em suas
me to do lo gias e pro ces sos de cri a ção, for ma ção, cu ra do ria e pro du‐ 
ção, o pro fes sor e pes qui sa dor Edu Oli veira criou o con ceito de “bi‐ 
pe dia com pul só ria” (Carmo, 2020).
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Este con ceito aproxima- se das dis cus sões apro fun da das pelo mo delo
histórico- cultural, apre sen tado por Ro bert McRuer (2006). Nesta
abor da gem da de fi ci ên cia, compreende- se que mesmo com todas as
mu dan ças con cei tu ais e po lí ti cas que sur gi ram a par tir da dé cada
1970, a pes soa com de fi ci ên cia con ti nua sendo vista como in ca paz,
co lo cada à mar gem da di nâ mica so cial. Mesmo se vi vês se mos, uto pi‐ 
ca mente, em uma so ci e dade com ple ta mente aces sí vel, as pes soas
com de fi ci ên cia con ti nu a riam a ser per ce bi das como in fe ri o res, coi‐ 
ta di nhas e in ca pa zes. Por essa razão, toda ex pe ri ên cia de corpo com‐ 
pre en dida den tro do es pec tro das di ver sas de fi ci ên cias está fa dada
ao fra casso, ao si len ci a mento, in vi si bi li dade, ex clu são e vi o lên cia.
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A noção do corpo capaz (McRuer, 2006) como uni ver sal e de se já vel,
como corpo cen tral em es pa ços de poder e de ci são, como corpo co‐ 
lo ni za dor, nos pro voca a in ter sec ci o na li zar a ex pe ri ên cia da de fi ci ên‐ 
cia com a de ne gri tude, no pro cesso his tó rico de su bal ter ni za ção em
re la ção ao corpo sem de fi ci ên cia e branco, res pec ti va mente. É per‐ 
cep tí vel que a bi pe dia com pul só ria (Carmo, 2020), nos ter mos de Edu
Oli veira, já se mos tra como um mo delo rí gido na es té tica e na dança
dos con cur sos de rai nhas dos blo cos afro de Sal va dor.
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Por outro lado, a pre sença de uma dan ça rina ca dei rante num con‐ 
curso como esse, por si só, já des cons trói ra di cal mente toda a for mu‐ 
la ção de corpo, dança e be leza dos pa drões tor na dos he gemô ni cos
tam bém nes ses es pa ços. A de fi ci ên cia, em qual quer con texto, de nun‐ 
cia a fra gi li dade e fic ção da nor ma ti vi dade (McRuer, 2006), o es va zi a‐ 
mento de cer tos dis cur sos que se pre ten dem trans for ma do res, mas
re pe tem, de ou tras ma nei ras, opres sões e in vi si bi li da des.
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A mu dança efe tiva, se gundo Wal ter Mig nolo (2008, p.  288) só pode
ocor rer atra vés da de so be di ên cia epis tê mica, sem a qual “per ma ne‐ 
ce re mos no do mí nio da opo si ção in terna aos con cei tos mo der nos e
eu ro cen tra dos”. Por uma pers pec tiva des co lo nial, não se trata de
negar e aban do nar o que já foi pro du zido, mas “apren der a de sa pren‐ 
der” para que ou tros modos de co nhe ci mento pos sam emer gir.
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A pre sença de pes soas com de fi ci ên cia nos am bi en tes da Dança Afro‐ 
bra si leira pode apre sen tar inú me ras pos si bi li da des de se cons truir
sa be res dis tan tes das es tru tu ras co lo ni ais. Sem pa râ me tros ou prá ti‐ 
cas que pri vi le giem ou tros cor pos além dos nor ma ti vos, pro fis si o nais
desta área ar tís tica tem muito a apren der com as pes soas com de fi ci‐ 
ên cia como ação des co lo ni za dora, a qual, para Mig nolo (2008, p. 290),
trata- se de
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subs ti tuir a ge o po lí tica de Es tado de co nhe ci mento de seu fun da ‐
mento na his tó ria im pe rial do Oci dente dos úl ti mos cinco sé cu los,
pela ge o po lí tica e a po lí tica de Es tado de pes soas, lín guas, re li giões,
con cei tos po lí ti cos e econô mi cos, sub je ti vi da des, etc., que foram ra ‐
ci a li za das (ou seja, sua óbvia hu ma ni dade foi ne gada).

Subs ti tuir pro ce di men tos, pen sa men tos e com por ta men tos re quer
uma pos tura ética. Es ta mos pre ci sando mesmo, ur gen te mente, de
uma ética que ra di ca lize o pro cesso de des co lo ni za ção do pen sa‐
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mento oci den tal man tido ainda em de ter mi na dos es pa ços en gen dra‐
dos por mo de los he gemô ni cos e que, mesmo apresentando- se de
ma neira crí tica e dis rup tiva em re la ção ao sis tema co lo nial, aca bam
por cons truir ou tras he ge mo nias ainda ba se a das em epis te mes do
pró prio co lo ni za dor, como temos visto nos am bi en tes da Dança como
um todo, in cluindo a Dança Afro bra si leira. É ine gá vel a im por tân cia
desta dança e sua rup tura com de ter mi na dos as pec tos do pen sa‐
mento co lo nial. No en tanto, a Dança Afro bra si leira não con se guiu
ainda se des ti tuir, com ple ta mente, das suas bases na dança clás sica e
mo derna, como apre sen tado an te ri or mente. Desse modo, acaba por
re pe tir mo de los oci den tais ex clu den tes, so bre tudo em re la ção à di‐ 
ver si dade de cor pos.

Na con tra mão da co lo ni a li dade, a pro fes sora e pes qui sa dora Ma rilza
Oli veira (Silva, 2016) em sua pes quisa dou to ral, a par tir do que no‐ 
meia, Cor pO rixá: Fun da men tos para Dan ças de Poé ti cas An ces trais,
pro põe uma com pre en são na pers pec tiva da an ces tra li dade e da mul‐ 
tir re fe ren ci a li dade para os es tu dos da Dança Afro bra si leira. Sua pes‐ 
quisa im pul si ona um lugar ético de in clu são, de en con tros e re la ções
entre os as pec tos de nossa na tu reza, de nossa his tó ria e de nossa cul‐ 
tura. Essa pos si bi li dade de cons tru ção e di fu são de co nhe ci men tos
rei vin dica, pela via ar tís tica, o diá logo com o campo da edu ca ção das
re la ções étnico- raciais no Bra sil, es sen cial para o pro cesso de for ma‐ 
ção iden ti tá ria e de li ber ta ção.
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Este es tudo que se cons ti tui em uma pro po si ção para a cri a ção de
pro ces sos artístico- educativos que im plica tra di ção e con tem po ra‐ 
nei dade. O orixá, par tí cula di vina exis tente nas pes soas (San tos,
2010), é apar tado do am bi ente re li gi oso, estabelecendo- se assim, co‐ 
ne xões re la ci o na das aos ele men tos da na tu reza que este exerce do‐ 
mí nio, a par tir de pro ces sos que dis pa ram ques tões sócio- histórico-
culturais. Dança- se a par tir da di ver si dade de cor pos, de suas his tó‐ 
rias in di vi du ais e co le ti vas e no re co nhe ci mento de que tam bém
somos na tu reza.
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A não ser pelo pró prio ca pa ci tismo, é in jus ti fi cá vel que os de ba tes
acerca da de fi ci ên cia não sejam in cluí dos nas pau tas de dis cus sões
dos gru pos so ci ais que de fen dem um mundo mais justo e igua li tá rio
para todas as pes soas. A saber, ca pa ci tismo é um termo com pre en‐ 
dido “ora como uma forma de dis cri mi na ção, vi o lên cia e opres são so‐
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cial con tra pes soas com de fi ci ên cia, ora uma nor ma ti vi dade cor po ral
e com por ta men tal ba se ada na pre missa de uma fun ci o na li dade total
do in di ví duo” (Mello, 2019, p.  130). Nesse sen tido, a de fi ci ên cia está
as so ci ada à in ca pa ci dade.

Sem dú vida, por ser con si de rada in ca paz de tornar- se uma rai nha de
bloco afro por causa da sua de fi ci ên cia, o ca pa ci tismo des clas si fi cou
Josy Bra sil no con curso da Deusa do Ébano. Em con ver sas com pes‐ 
soas li ga das ao con curso, sur gi ram jus ti fi ca ti vas de que a Dança Afro‐ 
bra si leira exige a ver ti ca li dade que um corpo ca dei rante não pode
cor res pon der. Outro pos sí vel fator im pe di tivo para sua clas si fi ca ção
seria a falta de aces si bi li dade e a di fi cul dade para adap ta ção do palco
das apre sen ta ções na final do con curso, na sede do bloco Ilê Ayê.
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Mesmo sem ter sido clas si fi cada na quele con curso, Josy Bra sil
tornou- se des ta que na im prensa local pelo ine di tismo da pre sença de
uma mu lher negra com de fi ci ên cia em es pa ços como aquele. Essa vi‐ 
si bi li dade foi im por tante para lhe alçar ao posto de Mu zem bela 2019
ou rai nha do bloco afro Mu zenza. A par tir dali Josy en tra ria para a
his tó ria do car na val bai ano como a pri meira rai nha ca dei rante de um
bloco afro.

55

Ofi cina Dança de Rai nhas: Dança
Afro e de fi ci ên cia
Logo de pois do con curso que co roou Josy Bra sil como a Mu zem bela
2019, iniciaram- se as aulas da UFBA. Ge ral mente, a Es cola de Dança
faz uma ex tensa pro gra ma ção para re cep ci o nar es tu dan tes du rante a
se mana inau gu ral do pri meiro se mes tre e o corpo do cente su gere ati‐ 
vi da des re fe ren tes aos seus com po nen tes cur ri cu la res. Di ante da im‐ 
por tân cia do tí tulo con quis tado por Josy, foi pro posta como pri meira
ati vi dade da ACCS Aces si bi li dade em Trân sito Poé tico a ofi cina
“Dança de Rai nhas: Dança Afro e de fi ci ên cia”, mi nis trada pela Mu‐ 
zem bela e sua pro fes sora, Gra zi ela San tos, pes soa sem de fi ci ên cia.
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A ACCS Aces si bi li dade em Trân sito Poé tico, atu al mente, co or de nada
pelas do cen tes Edu Oli veira, Ce cí lia Accioly e Maria Be a triz do
Carmo, de sen volve tra ba lho junto a gru pos de pes soas com e sem de‐ 
fi ci ên cia ques ti o nando os me ca nis mos de ex clu são pre sen tes no
campo da Dança. Para isso, pro põe ex pe ri ên cias nas áreas de cri a ção
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e for ma ção ar tís tica, bus cando es tra té gias para que a pre sença de
pes soas com de fi ci ên cia em es pa ços de cons tru ção de co nhe ci mento
em Dança fa vo reça mu dan ças pa ra dig má ti cas nessa área. Assim, foi
pro posta a aula de Dança Afro bra si leira com Josy Bra sil para que
com par ti lhasse tam bém, em um bate- papo, sua ex pe ri ên cia nos con‐ 
cur sos de be leza negra dos blo cos afro.

A re fe rida ofi cina atraiu mui tas pes soas que lo ta ram o Te a tro do Mo‐ 
vi mento da Es cola de Dança. O pú blico era di verso e con tava com a
par ti ci pa ção de es tu dan tes de va ri a dos cur sos de gra du a ção e pós- 
graduação da UFBA, assim como pes soas da co mu ni dade ex terna à
Uni ver si dade. O nú mero sig ni fi ca tivo de pes soas com di ver sas de fi ci‐ 
ên cias (fí sica, vi sual e au di tiva) foi um fator im por tante e de sa fi a dor
para aquela ex pe ri ên cia, uma vez que, como dito an te ri or mente, a
Dança Afro bra si leira apre senta prin cí pios for te mente nor ma ti vos. A
di ver si dade ali posta exi gia uma aten ção es pe cial e uma me to do lo gia
apro pri ada para con si de rar as es pe ci fi ci da des cor po rais que for ma‐ 
vam aquele co le tivo.
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A pro fes sora Ma rilza Oli veira, por sua ex tensa ex pe ri ên cia e re le vante
pes quisa em Dança Afro bra si leira, havia sido con vi dada a me diar o
bate- papo com Josy Bra sil e Gra zi ela San tos, ao final da ofi cina. Nessa
oca sião, pela pri meira vez, Ma rilza ob ser vou que a re la ção corpo- 
tempo-espaço-movimento pro posta por esta es té tica de dança se di‐ 
fe ren ci ava entre as pes soas com e sem de fi ci ên cia. Por isso, ela que
não pos sui de fi ci ên cia, de ci diu fazer a aula ex pe ri men tando ou tras
pos si bi li da des cor po rais que fu gis sem da nor ma ti vi dade pró pria da
Dança Afro bra si leira, acom pa nhando as es tra té gias apre sen ta das
pelas pes soas com de fi ci ên cia pre sen tes na ati vi dade.
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Neste mo mento, Edu Oli veira já havia se li be rado da sua ca deira de
rodas para ex pe ri en ciar a dança em nível baixo, uti li zando a força dos
bra ços para con se guir se mover no solo e re a li zar a cé lula de mo vi‐ 
mento no tempo de ter mi nado pelas pro fes so ras da ofi cina. Ma rilza,
então, dis pen sou sua ver ti ca li dade para ex pe ri men tar ou tros jei tos de
mover no chão. Nas sequên cias de mo vi men tos re a li za das em des lo‐ 
ca mento no solo per ce beu a di fi cul dade em as so ciar o mo vi mento
cor po ral com o ritmo de mar cado pela per cus são do samba afro, pro‐ 
ce dente do bloco Ilê Aiyê. Isso por que a pró pria cé lula rít mica exe cu‐ 
tada por uma pes soa “bí pede”, ganha ou tros con tor nos e novas e, não
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menos in te res san tes, pos si bi li da des de exe cu ção no corpo de uma
pes soa com de fi ci ên cia.

Ma rilza ob ser vou o quanto pro fis si o nais do cen tes da Dança Afro bra‐ 
si leira não dão a de vida im por tân cia às con fi gu ra ções rít mi cas ad vin‐ 
das dos ins tru men tos per cus si vos e des pre zam as di ver sas pers pec ti‐ 
vas de di vi são mu si cal que con tem plam ati vi da des com a par ti ci pa ção
de pes soas com de fi ci ên cia. Tais pro fis si o nais não se abrem aos
novos de sa fios e muito menos estão aten tas às suas pró prias pos tu‐ 
ras, na pro po si ção de tó pi cos con cei tu ais, me to do ló gi cos e ati tu di‐ 
nais em sala de aula que con si dere a pre sença des sas pes soas.
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Na prá tica, a uti li za ção dos bra ços de uma pes soa ca dei rante para a
exe cu ção dos mo vi men tos da dança, ao mesmo tempo em que se
pre cisa utilizá- los para o des lo ca mento, não pode acom pa nhar o
ritmo de ter mi nado para a efe ti va ção da mo vi men ta ção su ge rida. Na‐ 
quela ofi cina, foram vá rias ten ta ti vas em al te rar as fi gu ras mu si cais e,
con se quen te mente, a sua du ra ção, sem re nun ciar à ex pres si vi dade
ne ces sá ria àquela ação. Foi in te res sante ob ser var que cada con fi gu ra‐ 
ção cor po ral exi gia ajus tes es pe cí fi cos para a re a li za ção da quela
dança. Por exem plo, en quanto a pes soa que dança na ca deira de
rodas uti liza um tempo mu si cal para a re a li za ção dos mo vi men tos e
outro tempo para o des lo ca mento no es paço, a pes soa que dança em
pé pode deslocar- se con co mi tan te mente aos mo vi men tos de braço.
Tam bém, os enun ci a dos a res peito de di re ção e mo vi men ta ção quer
seja de per nas, qua dril, ca beça, bra ços ou om bros pre ci sa vam con‐ 
tem plar com maior de ta lha mento as pes soas cegas pre sen tes no te a‐ 
tro.
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No en tanto, na quela ofi cina, mesmo que uma das pro fes so ras fosse
uma mu lher negra ca dei rante, o pen sa mento nor ma tivo se im pu nha
nos exer cí cios pro pos tos, ela bo ra dos a par tir dos cor pos sem de fi ci‐ 
ên cia. Era evi dente que não podia, na quele con texto, em meio às di fe‐ 
ren ças, se des con si de rar cada corpo e suas par ti cu la ri da des em re la‐ 
ção ao ritmo per cus sivo e sua co ne xão com o mo vi mento. As ex pe ri‐ 
ên cias di ver sas da de fi ci ên cia, ali, pre sen tes, exi giam or ga ni za ção
cor po ral e aci o na men tos di fe ren tes do que de ter mina a co di fi ca ção
que pa rece fi xada pela Dança Afro bra si leira, for jada na ver ti ca li dade e
cor po nor ma ti vi dade eu ro cên trica. Nessa ex pe ri ên cia, os di ver sos
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tipos de de fi ci ên cia apre sen ta ram novas pos si bi li da des de tempo, es‐ 
paço e mo vi mento para algo que pa re cia dado e de fi ni tivo.

Sem dú vi das o con tato e o con ví vio com o di fe rente er ra di cam pre‐ 
con cei tos e es tig mas em re la ção àquelas pes soas con si de ra das in fe ri‐ 
o res e in ca pa zes. É atra vés do en con tro que estas têm a opor tu ni dade
de mos trar suas po ten ci a li da des e apre sen ta rem ou tras ma nei ras de
se olhar para um de ter mi nado fenô meno. No que tange o campo da
Dança com pes soas com de fi ci ên cia, seja lá qual es tilo ou téc nica que
se tra ba lhe, re quer aten ção para as es pe ci fi ci da des de cada corpo e
exige ade qua ções me to do ló gi cas a fim de po ten ci a li zar as ca rac te rís‐ 
ti cas úni cas de cada pes soa.
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Se faz ne ces sá rio re pen sar mos os mo de los pelos quais a Dança con ti‐ 
nua ali cer çada, pois de mons tra ainda pouca fle xi bi li dade nos seus es‐ 
pa ços de for ma ção, cir cu la ção, pro du ção e cri a ção ar tís tica que con‐ 
tem ple di fe ren tes fi si ca li da des e ex pe ri ên cias. Des cons truir essa ideia
es tru tu rante da Dança for jada pelo pen sa mento oci den tal que, ao ser
enun ci ada, ainda car rega em si ima gens re la ci o na das a um corpo
branco, lon gi lí neo, bí pede, cis gê nero, vir tu oso, har mo ni oso e le gi ti‐ 
mado como seu prin ci pal porta voz. Urge pro ble ma ti zar mos os
modos de pen sar a cri a ção, di fu são e en sino re fe ren tes à Dança Afro‐ 
bra si leira, re co nhe cendo as in co e rên cias his tó ri cas de um mo delo de
dança afe tada pelo pa tri ar cado branco, hé tero, cis e bí pede, que des‐ 
co nhece a ri queza e be leza que tange a di ver si dade.
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1  Op ta mos em no mear a Dança Afro bra si leira no sin gu lar, en ten dendo a sua
re la ção com a diás pora afri cana e as di ver sas ex pres sões que nela estão
con ti das. Nas va ri a das es té ti cas de dança den tro de um re fe ren cial comum,
a Dança Afro bra si leira aglo mera vá rias dan ças de na tu reza afror re fe ren ci‐ 
ada, rein ven ta das em ter ri tó rio bra si leiro.

2  Uma Ati vi dade Cur ri cu lar em Co mu ni dade e So ci e dade (ACCS) constitui- 
se, além de ati vi dade de ex ten são, em um com po nente cur ri cu lar dos cur sos
de Gra du a ção e Pós- Graduação, onde a co mu ni dade in terna da UFBA – es‐ 
tu dan tes e pro fes so res – de sen volve ações com de ter mi na dos gru pos da
co mu ni dade ex terna.

3  Do yorùbá (orí = ca beça, kì = sau dar), são ver sos, fra ses ou po e mas que
são for ma dos para sau dar o orixá referindo- se a sua ori gem, suas qua li da des

il ity. New York: New York Uni ver si ty
Press.

Mel ga ço, Paulo (2007). Mer cedes Bap tis‐ 
ta - A criação da iden ti dade negra na
dança. Rio de Ja nei ro: Fundação Cultu‐ 
ral Pal mares.

Mello, Anahi Guedes de Mello (2019).
Po li ti zar a de fi ciên cia, alei jar o queer:
al gu mas notas sobre a produção da ha‐ 
sh tag #éca pa ci tis mo quan do no fa ce‐ 
book. Em Nair Prata; Sônia Cal das Pes‐ 
soa (org.). De si gual dades, gê ne ros e
comunicação (pp.  125-142). São Paulo:
In ter com.

Mi gno lo, Wal ter (2008). De so be diên cia
epis tê mi ca: A opção des co lo nial e o si‐ 
gni fi ca do de iden ti dade em política.
Tradução de Ân ge la Lopes Norte. Ca‐ 
der nos de li te ra tu ra UFF, 34, 287-324.

Milan, Joe nir Antönio & Soe ren sen,
Clau dia na (2011). A dança negra / afro- 
brasileira como fator edu ca cio nal. Re‐ 
vis ta África e Afri ca ni dades, 12. Dis po ni‐ 
vel em: https://afri caea fri ca ni dades.co
m.br/edi cao12.html

Mon tei ro, Ma rian na (2011). Dança Afro:
uma dança mo der na bra si lei ra. Em
Sigrid Nora e Maira Spanghero (org.).
Húmus 4 (pp. 51-59). Caxias do Sul: Lo‐ 
ri graf.

Mo rei ra, Mar tha Cris ti na Nunes; Dias,
Fran cine de Souza; Mello, Anahi Guedes
de; York, Sara Wag ner (2022).
Gramáticas do ca pa ci tis mo: diálogos
nas do bras entre de fi ciên cia, gê ne ro,
in fân cia e ado les cên cia. Ciên cia & saúde
co le ti va, 27 (10), 3949-3958.

Pran di, Re gi nal do (2001). Mi to lo gia dos
orixás. São Paulo: Com pan hia das Le‐ 
tras.

Silva, Ma ril za (2016). Os sain como poé ti‐ 
ca para uma dança afro- brasileira.
Dissertação (Mes tra do em Dança) – Es‐ 
co la de Dança, Uni ver si dade Fe de ral da
Bahia.

San tos, Maria Stel la de Aze ve do (2010).
Meu tempo é agora. 2a edição. Sal va dor:
As sem bleia Le gis la ti va do Es ta do da
Bahia.

https://africaeafricanidades.com.br/edicao12.html


Dança das Rainhas Mercedes Baptista e Josy Brasil: Marcas do racismo e do capacitismo na Dança
Afrobrasileira

e an ces tra li dade.

4  É uma pa la vra de ori gem io rubá que sig ni fica his tó ria ou conto.

Português
O pre sente ar tigo visa ana li sar a re la ção entre Dança Afro bra si leira e de fi ci‐ 
ên cia, a par tir da pro posta artístico- educativa “Dança de Rai nhas: dança
afro e de fi ci ên cia”, pro mo vida, em 2019, na Es cola de Dança da Uni ver si dade
Fe de ral da Bahia. Este acon te ci mento pro mo veu modos de re pen sar pro ces‐ 
sos artístico- educativos que co la bo rem para novas pers pec ti vas no campo
da Dança, des ti tuindo ló gi cas ex clu den tes e opres so ras em re la ção às pes‐ 
soas com de fi ci ên cia, em prol e na cons tru ção de dan ças que ne guem a su‐ 
pre ma cia da ver ti ca li dade e vir tu ose pre sen tes em ou tras de con cep ção eu‐ 
ro cen trada. Tais dan ças in frin gem, his to ri ca mente, opres sões tam bém à co‐ 
mu ni dade negra, que tende a in te ri o ri zar e adap tar às suas con cep ções ar‐ 
tís ti cas, modos de or ga ni za ção que fogem àqueles pró prios da cul tura afri‐ 
cana, aqui, re e la bo ra dos. Assim, cha ma mos aten ção para a ex clu são da pes‐ 
soa negra com de fi ci ên cia na cons tru ção de dan ças bra si lei ras afror re fe ren‐ 
ci a das. Ele ge mos Mer ce des Bap tista e Josy Bra sil, mu lhe res ne gras, de ine‐ 
gá vel re pre sen ta ti vi dade, que ex pe ri en ci a ram em seus cor pos e tra je tó rias
ar tís ti cas, res pec ti va mente, a vi o lên cia do ra cismo e do ca pa ci tismo. Os re‐ 
sul ta dos da pes quisa re co nhe cem as in co e rên cias que nós, do cen tes e ar tis‐ 
tas, his to ri ca mente co me te mos, tendo como pau tas o mo delo de dan ças
afe ta das pelo pa tri ar cado branco, hé tero, cis e bí pede, que des co nhece a ri‐ 
queza e be leza da di ver si dade.

Español
Este ar tícu lo tiene como ob je ti vo ana li zar la re la ción entre la danza afro bra‐ 
si le ña y la dis ca pa ci dad, a par tir de la pro pues ta artístico- educativa "Danza
de las Rei nas: Afro dan za y dis ca pa ci dad", pro mo vi da en 2019 en la Es cue la
de Danza de la Uni ver si dad Fe de ral de Bahía. Este even to pro mo vió for mas
de re pen sar cier tos pro ce sos artístico- educativos que con tri bu yen a nue vas
pers pec ti vas en el campo de la danza, eli mi nan do ló gi cas ex clu yen tes y
opre si vas en re la ción a las per so nas con dis ca pa ci dad y fa vo re cien do la
cons truc ción de dan zas que nie guen la su pre ma cía de la ver ti ca li dad y el
vir tuo sis mo pre sen tes en otras dan zas eu ro cén tri cas. His tó ri ca men te, tales
dan zas tam bién han in frin gi do la opre sión de la co mu ni dad negra, que tien‐ 
de a in te rio ri zar y adap tar a sus pro pias con cep cio nes ar tís ti cas modos de
or ga ni za ción di fe ren tes de los de la cul tu ra afri ca na, que aquí son re ela bo‐ 
ra dos. Por lo tanto, des ta ca mos la ex clu sión de las per so nas ne gras con dis‐ 
ca pa ci dad en la cons truc ción de las dan zas bra si le ñas afro- referenciadas.
Ele gi mos a Mer ce des Bap tis ta y Josy Bra sil, mu je res ne gras de in ne ga ble re‐ 
pre sen ta ti vi dad, que ex pe ri men ta ron la vio len cia del ra cis mo y del ca pa ci‐ 
tis mo en sus cuer pos y tra yec to rias ar tís ti cas, res pec ti va men te. Los re sul ta‐ 
dos de la in ves ti ga ción re co no cen las in cohe ren cias que his tó ri ca men te
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hemos co me ti do como pro fe so ras y ar tis tas, to man do como guía el mo de lo
de dan zas afec ta das por el pa triar ca do blan co, he te ro, cis y bí pe de, que ig‐ 
no ra la ri que za y la be lle za de la di ver si dad.
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