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Apresentagao

Christhno Key Tambascia+ e
.lvaHana F'rangozo##

Esta Goleta.nea nasceu de nossos esforgos conjuntos, em momentos
diferentes, de propos e conduzir um curse, no Programa de P6s-graduagao
em Antropologia Social da Universidade Estadual de Campinas, que
estimulasse a discussg.o e a reflexg.o de temas historicamente cares
a disciplina e que, a despeito de uma recente redescoberta de sua relevincia
atual, foram por muitos anos vistas com certa descon6ianga pda pr6pria
academia. O apoio do Departamento de Antropologia para a realizagao dente
curio foi fundamental e aqui manifestamos nossos maid sinceros
agradecimentos, especialmente a John Manuel Monteiro. Finalmente,
agradecemos a CAPES pda bolsa PRODOC, da qual amboy solos
bene$ici&ios

O curio em questao, Antropologia, Museu e Cultura Material, contou
com alunos da p6s-graduaga.o, do mestrado e do doutorado, do Instituto de
Filosofia e Ci6ncias Humanas, do Instituto de Estudos da Linguagem, bem
homo de outras instituig6es de ensino e pesquisa; provinham do pr6prio
programa de antropologm, mas tamb6m da hist6ria, das letrm. da arqueologia
e das ci6ncias sociais. Tal riqueza de trajet6rias acad6micas acabou por se

I Agradecemos a leitura e as sugest6es de Gustavo Rossi para etta apresentagao.
# Pesquisador colaborador do Departamento de Antropologia Social da (Jniversidade

Estadual de Camptnase de Estudos Museo16gicos da Faculdade de Arqueologia da
Universidade de Leiden



C.hrfsflano .Z1ley 7'am6ascfa e Manama Franfozo

traduzir em discuss6es as maid estimulantes, que fazemjus a. importancia
dos estudos de museologia e cultura material nas ci6ncias humanas, nio
6icando restritos a um campo disciplinar -- talvez fazendo eco ao moments
em que estes mesmos estudos foram sistematizados em sua perspectiva
moderna: uma 6poca em que havia ainda maid espago para
multidisciplinaridade.

Com efeito, uma das propostas do curio foi justamente refletir sobre
a historicidade do pr6prio tema da cultura material dentro da antropologia.
Objeto central dos estudos etno16gicos de Hlnais do s6culo XIX periods
formativo da disciplina --, a cultura material perdeu seu lugar de destaque
nos estudos antropo16gicosja no initio do s6culo XX, a medida que a disciplina
procurava se afastar das teorias evolucionistas e difusionistas, armando-se
coma campo de estudos das reZag6es social. De indicios de sofisticagao t6cnica

e, portanto, de progresso social -- de diferentes sociedades, os objetos em
museum passaram a ser, para antrop61ogos ao ments, simplesmente
evid6ncias de sua pr6pria hist6ria.

Evidentemente, a dimensg.o material da vida social nunca foi
completamente descartada pda disciplina. Os trabalhos de Levi-Strauss
(1979) e Marshall Sahlins (2003) bem o atestam. Por6m, foi preciso esperar
quake um s6culo desde o nascimento da disciplina antropo16gica para que
surgisse um interesse renovado e especiHicamente focado nos estudos da
cultura material, a partir da d6cada de 1980. Etta redescoberta foi em boa
parte impulsionada pelo desenvolvimento dos estudos p6s-coloniais que
incorporaram as relag6es de poder inscritas nas political da representagao
i reflexio antropo16gica. E neste periods que surged tamb6m os pioneiros
estudos de antropologia do consume (DOUGLAS e ISHERW00D, 1979;
APPADURAI, 1986; MILLER, 1987). Pesquisas recentes v6m explorando as
praticas do consumo e a circulagao de mercadorias em niveis locals e globals
(ver, entre outros; MILLER e WOODWARD, 2011), em alguns castes tentando
desvendar as relag6es pessoais, frequentemente carregadas de significados
emotivos, que os ceres humanos t6m com as "coisas" (MILLER, 2008). Na
d6cada de 1990, o lugar central dos objetos na vida social ganga novo foci
investigativo atrav6s de uma antropologia da arte que procura pensar os
objetos coco agentes (GELL, 1998).
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.Apresenfagdo

Da perspectiva de uma investigaga.o da cultura materializada que os
antrop61ogos visavam compreender, mas tamb6m, por muitas vezeB,
procuravam "salwar", passando Reid preocupagao com o trabaho museo16gica
pa:ra mellor format um corpo cientifico sabre a riqueza destas sociedades,
fbi observada uma guinada dos debates sobre cultura material que permitiu
a elaboragao de novak an6]ises acerca das relag6es entre identidade, hist6ria

e revalorizagao cultural. As iltimas d6cadas mostraram que
hg, uma

correlagao intima entre as pesquisas realizadas no campo inte]ectua] e 09
desa6os da politico publica que encontra em quest6es coma patrim6nio,
repatriagao e reinterpretagao local do sistema econ6mico intern acionnl pontos
de converg6ncia que se apresentam para a16m do campo acad6mico.
Atualmente, existe, nas pesquisas sabre politica museo16gica, patrim6nio e

cultura material uma perspectiva critica que deixa evidente
a insergg,o, na academia, das discuss6es levadas a cabs pdas populaloes
outrora "objeto" de estudo antropo16gtco. Gragas tanto a. crftica p6s-colonial
e principalmente ao ativismo politico indigena, nio 6 possivel discutir, por
exemplo. auest6es museo16gicas sem a participagao ativa e efetiva de
populag6es indigenas (PEERS e BROWN, 2003; SLEEPER-SMITH, 2009).
Sg.o quest6es, por exemplo, sabre soberania e identidade

nacional, mas

tamb6m sobre um multiculturalismo que busca apagar os passados coloniais,

retendo, paradoxalmente, uma atitude que se nostra em tons hier&quicos,
no valor conferido ao que deve (e coma deve) ser preservado. A po16mica
envolvendo a inauguragao do Mused do Qual Branly, oriundo do projeto da
ex-presidente franc6g Jacques Chirac, expos de maneira

dramftica as

clivagens que, se por um lado, demonstram existir pontes de ligagg.o entre
political pablicas e campo intelectual, por outdo, explicitam o descompasso
dos diglogos entre os mesmos, tornando kinda dais cruciais as investigag6es
sobre as primeiras(ver, sobre ipso, o excelente estudo de Price. 2007).
O que parece ocorrer 6 que as reflex6es te6ricas produzidas perderam alguns
dos espagos de que antes gozavam na constituigao da polltica de representagaa
da alteridade, mas nio abdicaram de buscar se inserir nos debates sabre
sua produgao. . . .:..'..

O resultado gerd desta situagao parece se traduzir em uma mirilade
de indagag6es a respeito das formal coma os sujeitos de pesquisa organizam
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suas vidal, em relagao a questdes maid amplas que perpassam os espagos
de aWaD e representagao que Ices sio inerentes. O caculo, se assim podemos
dizer, parece se completar com a revalodzagao dos estudos sobre os supoi'tes
materializados de cultura elegidos para median os sentidos da vida social
O simb61ico, que nunca deixou de ser preocupagao das ci6ncias humanas.
encontra novos suportes te6ricos na intima relaga.o que se estabelece entre

as formal de organizagao locais e as inflex6es de cargter mats gerais -- via
'os olljetos que median clivagens que na realidade nunca foray estanques efechadas

Ha que se destacar, no conjunto dos artigos presented neste volume.
um exemplo delta riqueza de estudos sabre cultura material. Ancorados
em pesquisas individuais, os texton exphcitam, por6m, a exist6ncia de pontos
de conversio atrav6s de um arcabougo comum de reflexgo. Observou-se.
nos encontros e discuss6es, mas tamb6m no coiljunto dos texton aqui
reunidos, um dialogo proficuo e que perpassa texas os mats variados.
f, em ess6ncia, o resultado das tentativas de repensar um debate caro is
ci6ncias sociais: as forJnas pdas quaid as sociedades organizam
e compreendem seu lugar no mundo

Observa-se hoje, homo a$irmado, uma renovada produgao intelectual
a respeito das formal de apropriagao e conservagao da cultura material.
que nio ignora o debate produzido no s6culo passado, mas que renta inscrever
novos problemas no gmbito delineado por velhas preocupag6es: de que
maneira as atividades classificat6rias, intimamente imbricadas com
o colecionar, o banter e o narrar em uma forma coerente de exposigao
podem ser analisadas em Ambitos os mats amplos possiveis. Tal 6 o casa do

artigo de Laura Santonieri, que parte de uma reflexgo sobre as aproximag6es
e diferengas entre o carfter cientilfico propagado pelos

' ''x w=-

primeuos museum

etnograficos e os bancos de germoplasmas - exemplificados no prqjeto da
Embrapa. Ambos: os museum -- o etnogrg.fido e o gen6tico -- partilham
procedimentos conhecidos, de salvaguarda da diversidade. Ngo obstante
a autora aponta para distintos discursos acerca da natureza dos obletos
presences fiestas cole96es, que implicaln em diferentes Concepg6ea sobre

[emporalidade na relagao entre acervos e pablico, traduzidas em polfticas
de conservagao calcadas na necessidade de (des)contextualizagao de deus
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.Apresenfagdo

usos socials. O valor das coleg6es, cientificamente legitimado, encontra na
percepgao destes museum da diversidade uma economia de salvaguarda que

traga importantes insights para os estudos de cultura material.
Ana Carolina de Campos Almeida nos lembra, em seu artigo, que as

relag6es que importam entre as pessoas e os objetos ng.o devem ser
dissociadas das experi6ncias sensiveis que engendram.. Sua proposta de
anglise, que toga no processo de constituigao das rendas de bilbo no Piauf,
exige que a pesquisa antropo16glca, neste cano, abdique de suas eventuais
pretens6es ie objetividade. A observagao, aqui, dove dar conga dos maltiplos
fatores que resultam em rendas fabricadas, bem como das relag6es sociais
(re)estabelecidas ao lingo do processo de sua produgao, mas tamb6m
consume. Tal perspectiva transfere ao pesquisador a possibihdade de produzir
and.lifes que deem costa dos aspectos gens(veil, cruciais para
a obtengao de resultados igualmente sensiveis. Ao eleger as contribuig6es
de Malinowski coco panto de partida, a autora parece levar a cabo a
concepgao de observagao participante, ao mostrar-se atenta para
a importancia de compreender, via a regra 16vi-straussiana do olhar
distanciado que busca suspender coordenadas pr6vias, os sentidos pr6prios
deste processo.

O artigo de Rafael Henrique Zerbetto tamb6m prop6e reallizar uma
anglise dos estudos sabre cultura material que buscaram utilize-la para
reconstituir processos e sociabilidades -- e, assim, empreender uma reflexio
sobre os pressupostos te6rico-metodo16gicos na constituigao dos saberes
considerados cienti6icos. Busca, para tanto, resgatar as contribuig6es de
doin intelectuais brasileiros de grande importancia, nas formal pdas quaid
utilizaram, dada um ao seu modo, fontes documentais sob novas perspectivas,
de maneira a tecer comparag6es entre suas obras: AkA.ntara Machado e
Sergio Buarque de Holanda. O autor pretende ngo apenas indicar as possiveis
leituras que ambos os historiadores extrailram de fontes muitas vezes
coincidences, dadas as suas trajet6rias em contexto, coma tamb6m delinear
as disting6es existentes entre suas abordagens e a importancia auferida aos
estudos de cultura material, para deixar entrever novak portas de entrada
para a critica de suas obras.
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Jf Tail Pagoto B61o aponta para algumas possibilidades de conjugal
indagag6es renovadas nas ci6ncias sociais -- por que algumas coisas
importam? -- para proper investigag6es que estabelegam lagos entre anglises
hist6ricas discursivas e reapropriag6es simb61icas de marcos e figuras
pablicas: no cano, as descrig6es em obras hist6ricas e artisticas sabre
a importancia de Boudica, guerreira Brett que 6 constantemente resgatada
pelos maid diversos grupos e interesses. Atrav6s de um breve mapeamento
das produg6es destinadas a Boudica e das formal pdas quaid das
encompassam significados, para parafrasear Turner, polissem6micos,
o artigo aponta para estes pontos de condensagao muitas ve2es antag6nicos

que dio conta de maltiplas interpretag6es political de uma figura hist6rica
ainda atual

A d6cada de 1980 marcou uma retomada -- aliada a uma critica
contundente is abordagens em vega -- dos estudos sabre a circulagao de
cultura material. f possivel destacar, a titulo de exemplo, mas que tamb6m
presta reconhecimento a dual das principals contribuig6es, ja. mencionadas:
a coletgnea organizada por Atjun Appadurai(1988) e o livro escrito por
Baron lsherwood e Mary Douglas (1979). Amboy buscam, de maneiras
distintas, chamar atengg.o para a compreensao dos usos sociais dos objetos
em sua plenitude -- ou SQja, os percursos percorridos, em que adquirem
valor social diferenciado (sua trajet6ria de produgao e consumo). O artigo
de Camila Midori Moreira toga diretamente nesta questa.o, ao apresentar
uma reflexio dos :distintos regimes de valor plasmados no mercado de
produtos organicos, tomando a tarefa de apresentar os discursos articulados
e disputados neste campo, bem cano uma descrigao etnogrgfica de sua
produgao e consumo. Trata-se, evidentemente, de contribuir com os debates
sobre natureza e cultura, e as clivagens ai envolvidas, com a apresentaga.o
de uma promissora etnografia do mundi dos produtos organicos

Levi-Strauss (1993), em seu discurso inaugural, quando de seu
ingresso no Collage de France, lembra que se a antropologia, tal coma
procede de maneira similar a semiologia, ocupa-se dos sistemas de signos
que comp6em as formal de comunigao social, o Caz(ou deveria razed) tamb6m
em relagao aos oUetos que, ainda que nio abstratos, t6m significados no
contexto em que sio utilizados. Lenita Assis busca em seu artigo levar adiante

10
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as inflex6es do Estado argentino, desde a ditadura at6 os dias atuais. Lembra,

bem a prop6sito, que a pesquisa acad6mica que envolve o estudo do
patrim6nio e da Culture rnateriale imaterial deve este atenta, tanto aos

H .==1=;£.==.===:===.:=
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Patrim6nio. Delta forma, este preocupado em retomar a contribuigg.o de
autores que nos auxiliam a lembrar do cargter fugidio e vivo dos universos
pesquisados pelos antrop61ogos. Maid do que ipso, seu artigo toga em uma
velha questao na disciplina, que constantemente se v6 is voltas com
a necessidade de dar um passe atrfs e realizar um exercicio de auto-

reflexividade -- afinal, quaid os ganhos heuristicos dos frequented
questionamentos sobre a constituigao de modelos metodo16gicos e a busca
incessante por apreender a dina.mica dos processor sociais? Se o autor este.
certs em retomar as anglises antropo16gicas do ritual, e de sua imports.ncia
para a rea6uxnagao de valores pr6prios das sociedades que os praticam, entg.o
a aproximagg.o da categoria Territ6rio Patrim6nio homo ritual- estruturado.
mas vivido -- pode dar indilcios para o diagn6stico de problemas dos embates
no interior das reivindicag6es territoriais em um contexts de soberania
nacional.

Em puma, os texton aqui apresentados sg.o resultado de diferentes
fozmas encontradas para tratar de texas em comum. A riqueza das reflex6es
apresentada pelos artigos nos permite perceber que o estudo de cultura
material nio este mono. Pele contrfrio, a variedade de abordagens, se
reagem a uma bem vinda critica do proprio fazer acad6mico, revelam-se,
atrav6s da incomensurabilidade da investigagao etnogrgfica(em seu sentido
mats amplo), cano chamados para o constante desenvolvimento de pesquisas
na area. Esperamos que a leitura dente volume estimule o leitor a visualizar
o processo que jf este. delineado, mas nem por ipso 6lndo.
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As Coleg6es, a Ci6ncia e os 'Museum da
Diversidade ': notas para uma reflexio

I,azzm SanfonfeH

Resulno

Este artigo pretende discutir a emerg6ncia das coleg6es enquanto um importante
recurse no processo de construgao do conhecimento cientffico, especialmente aquele
produzido no campo da agncultura. Para tanto, tomaremos de empr6stimo algumas
reflex6es produzidas pda literatura antropo16glca sobre cultura materiale os museum

etnograficos, a fim de tragarmos alguns paralelos com os bancos de germoplasmas -
tamb6m conhecidos coma 'museum da diversidade '

Palavras-shave: Ci6ncia, Colegao, Diversidade AgHcola, Museu

Paulo -- FAPESP.



Laura San,ton,teri

Uma colegao de objetos, sqja qual for sua natureza, seu tamanho ou o
contexto em que emerge, repousar6. sempre sobre um importante fimdamento:
a capacidade universal que os povos e os indivilduos possuem de classificar.
Segundo Kopytoff. elsa capacidade 6, na verdade, a expressao de uma
necessidade da mente humana de "(...) impor ao seu meio ambiente a ordem
sabre o laos (...), e sem esta classificagao o conhecimento do mundo e a
adaptaQao a ele serif impossivel" (KOPYTOFF, 1991: 96). Contudo,
a capacidade dos individuos de classificar e organizar o mundo sensivel, antes
de ser uma qualidade mata, 6 um produto da atividade coletiva cano
demonstraram Mauss e Durkheim no famoso artigo "Algumas Formal
Primitivas de Classificaga.o". Nesse texts os autores buscam compreender
coco se constituiu a capacidade classificadora, ja que a elaboragao de uma
clause exige um agrupamento de coisas que nio estariam dadas pelo mundo
sensivel, nem se apresentariam dense modo a observaga.o individual
Ao analisar a complexificagao de uma forma rudimentar de classificagao,
Durllheim e Mauss demonstram que a organizagao social serviu de modelo
para criar o pr6prio sistema de classificagao (DURKHEIM e MAUSS, 1979).

Podemos afirmar que as operag6es classificat6rias e a ordenagao do
mundo sensivel sio meios pecos quaid os indivfduos relacionam-se entre si e
com os objetos e as representag6es presented no universo social. Os
agrupamentos de objetos, coisas e sexes fundamental e re:Retem os princfpios
segundo os quaid o proprio universe este organizado, sends "(...)
a exig6ncia de ordem(...) a base de todo pensamento"(LEVI-STRAUSS, 1989;

25). A importancia da base material para a construgao do conhecimento ng.o

pode entio ser negligenciada scala qual for o povo ou o m6todo empregado
no processo de apreensao da realidade objetiva. Delta forma,
o conhecimento se df nessa constante construgao, signi6icagao e reprodugao
de categorias, num processo que "(...) nunca 6 uma questa.o de aprendizado

do individuo solitfrio sabre uma reabdade exterior. Os indivfduos interagindo
imp6em suas construg6es a realidade: o mundi 6 socialmente construido:
(DOUGLAS e ISHERW00D, 2004: 110).
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As CoZefdes, a C{2ncia e os 'Museum

A ci6ncia, essa empresa ordenadora

Para n6s 6 importance ressaltar a caracteHstica da ci6ncia 3noderna:

enquanto um potente e fulldamental vetter presente no processo de construgao
da reahdade objetiva ' no contexto da sociedade ocidental - construindo e ao
mesmo tempo legitimando tal 'realidade' por keio dos deus experimentos
'objetivos', base do discurso da 'verdade '. Nio objetivamos adentrar
a discussgo dos pormenores dense processo -- por si s6 espinhosa e delicada.
O que gostari.amos de apontar 6 que a ci6ncia porte ser vista coma uma
institucionalizagao, dada vez maid global, de certas maneiras e m6todos para
a investigagao e construgao do conhecimento, cuba emergdncia de paradigmas

globais e a padronizagao de protocolos cientificos internacionais poderiam
constar coco deus exemplos.

As coleg6es coco parte do m6todo cientifico

Poderfamos sugetqr que a emergancia e a manutengao de coleg6es

pablicas estio associadas ao proprio processo de construgao do m6todo
cientf6co. desenvolvido na era moderna e associadas, de uma madeira ou de
outta, a uma forma de apreensg.o, investigagao e construgao do conhecimento
sobre a realidade. No artigo CoZecg6o de Krzysztof Pomian (1984) o autor
deane colegao cano "(...) qualquer conjunto de obH ectos naturais ou artificiais,
mantiios temporaria ou defnitivamente fora do circuito das actividades
econ6micas, sujeitos a uma protecgao especial num local
fechado preparado para este fim, e expostos ao olhar do pablico"'(POMIAN ,

iA parter dente memento today as vezes que nos referirmos ici6ncia, estaremos de
fate nos referindo a ci6ncia moderna ocidental. Quando abordarmos a ci6ncia

h a um oljeto inserido nunn colegio, adentraria um outdo circuito(cano por
exemplo o DEES coleg6es de arte ou das colegaes etnogr6Ecas), adquirindo novos valores
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1984: 53). Partindo da sua definigao, o autor nos fornece uma rica descrigao
de variados tipos de coleg6es que surgiram ao longs da hist6ria da
humanidade3, chegando a sua forma maid atuale institucionalizada(em nossa
sociedade): os museus. Ao relatar o surgimento destes e das bibliotecas na
Europa, Pomian aborda a relagao das coleg6es com o conhecimento, partindo
das mudangas ocorridas na segunda metade do s6c. XIV quando surgem novos

grupos sociais "(...) puja razio de ser 6 o monop61io que possuem de certos
conhecimentos e capacidades: os humanistas, o da bela latinidade: os
antiqugrios, o de um saber que versa sabre a vida dos antigos; os artistas,
o da produgao das obras de arte; os cientistas, o da ci6ncia" (POMIAN, 1984:
79). Sio essen novos grupos socials - cujo acesso aos objetos de estudo estava
vetado pda estrutura altamente hierarquizada da sociedade da 6poca - que
ido pressionar os grander colecionadores, os 'detentores do poder ', durante
os s6culos seguintes:

Sio os membros destes estratos (...), os sabios, os escritores, os eruditos

e os artistas, que nio conseguiram ainda freqiientar os poderosos ou os
ricoh, que comegam a exercer pressao pra ter livre acesso aos diversos
semi6foros de que necessitam para exercer suas atividades pro6issionais;
aos livros, e aos manuscritos, is fontes hist6ricas, aos objector. f a sua
demanda que responded os particulares e os detentores do poder que, a
partir do inicio do s6culo XVll, empreendem primeiro a fundagao de
bibliotecas p6blicas e depois tamb6m de museum. (POMIAN, 1984:82)

e significados. Ngo pleiteamos aqui formalizar uma definigao de colegao, mas apenas
destacu ' o cato de que, quando inserido num novo circuits de relag6es, hf uma mudanga
com relagao ao status do obleto
3 Assim, o autor demonstra que uma colegao pode apresentar-se na forma de
mobilifrio funerario, coma as encontradas em tumbas datadas entre 6500 e 5700
A.C. e destinada a estabelecer e diferenciar status ou estabelecer comunicagao com
o mundi sobrenatural; pode formar-se a partir de saques advindos das guerras
protagonizadas pelos imperadores romanos, onde ob$etos representavam a vit6ria
dos destemidos e valentes generais sobre outros povos, expostos somente a um
pequeno circulo de pessoas poderosas; tamb6m apresentaram-se coma tesouros
principescos presented nas cortes do s6culo XV (POMIAN, 1984).
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As possibilidades na exploragao das relag6es presentes na formagao de
uma colegao, seu contexto e gens significados, sao muitm. Poderfam09 aqw
refletir sobre uma colegao particular de objetos de arte nos dias atuais,

etnograficas poderia simbolizar nio apenas status econ6mico, mas a exbensio
de seu poder ao representar a alianga politica com povos ex6ticos a16m-mar
-- e o faso do Conde de Nassau, governador gerd do Brasil HolandBs de 1637
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caminho, poderfamos conceber a ci6ncia coco uma grande empresa
classificadora e ordenadora do universo sensivel, que tem nas coleg6es de
dados, objetos e pensamentos, um dos deus fundamentos principals; seu poder
e influ6ncia no interior da sociedade contemporanea parecem repousar sobre

sua capacidade de conectar elementos heterog6neos e acumular informag6es
de diversas naturezas, de forma dada vez maid sistematizada:
o conhedmento cientifico atua16 mundial, produzido por cientistas em diglogo
sem escala indeHmida.

Como colorado anteriormente, nossa hip6tese 6 que as coleg6es
publican, tail homo as conhecemos atualmente, teriam sua origem
inextricavelmente relacionada ao m6todo cientifico - cujos museum de hist6ria
natural, museum etnograficos ou as coleg6es bio16gicas de institutos de pesquisa

poderiam ser o seu melhor exemplo. .Embora o m6todo cientifico possa ser
caracterizado por diferentes protocolos, segundo as diversas areas do
conhecimento -- coco as ci6ncias exatas, as ci6ncias bio16gicas, ci6ncias
humanas -- 6 o "(...) cuidado com a observagao exaustiva e com o inventgrio
sistemitico das rela96es e das ligag6es' entry ceres e objetos que faz parte
de uma "boa postura cientifica"(LEVI-STRAUSS, 1989; 25). Assim. essas
coleg6es serial uma maneira da ci6ncia dispor, permanentemente, de
'h.at6ria-prima' para deus estudos e investigag6es. Partindo dente ponto de
vista, poderiamos faber uma analogla entre uma floresta e uma colegao
bio16gica, por exemplo, Dude indigenas realizariam um inventario sistemgtico

dos recursos naturais, que estariam constantemente disponibilizados para
sua investigagao e exploragao. E interessante pensar numa floresta
cumprindo, para os povos que a habitat, o mesmo papel que uma colegg.o
bio16gica cumpre para pesquisadores num centro de pesquisa; nessecano,

seria exagero conceber uma floresta 'inventariada ' cano uma 'colegao
bio16gica '?
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Os Museum da IDiversidade: preservando o passado e o futuro.
de queen?

::=n;lEgER:£H B E
material da pratica cientifica:

Museums are the storehouses in which not only must the material be
preserved by means of which deductions of scientists can be checked, but
they are also the place where scientific materials from

distant

countries, vanishing species, paleontological remains, and the objects used

by vanishing tribes, are kept and preserved for all future time, and may
thus be made the basis of studies which, without them, would be
impossible... We collect these because they are the foundation of scientific
study. Should we then be unwilling to provide adequate means for keeping
intact the results of our expensive inquiries? it is the essential function of
the museum as a scientific institution to preserve for all future time, in the

best possible way, the valuable material that has been collected, and not to
allow it to be scattered and to deteriorate. (BOAS, 1907: 929-930)

E evidente, na visio do autor, que a perda de coleg6es 6 um obstgculo

ao avango da ci6ncia. Assam, um museu deve, prioritariamente, zelar pda
preservagao e a conservagao do material sob sua guarda, armazenando.o de
fema espedalizada e adequada, com o objetivo de garantir o desenvolvimento
do conhecimento cientffico no presents e no o futuro. Esse aspecto possum

correspondencia forte e evidente com os Bancos de Germoplasmao, que no
Brasil surgiram a pa=rtir da d6cada de setenta exatamente com este objetivo

ser transferidos a gerag6es posteriores constituem o germoplasma
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Apenas no 61timo s6culo, maid de tr6s quartos de todos os cultivos
alimentares conhecidos foray extintos. Perdidos de forma irreversivel
e irremedifvel... lsso tamb6m signi6ica que, no futuro, os agricultores e
produtores de alimentos terio ments opg6es para lidar com problemas
causados por um clima instfvel e imprevisivel, enquanto continuario a ter
que alimentar uma populagao em constante crescimento. No decorrer das

iltimas cinco d6cadas, os governos e institutes de pesquisa tiveram a
preocupagao de preservar sementes silvestres e dos campos de agriculture,
de conserve-las em bancos gen6ticos. Essay amostras de material
fitogen6tico fornecem materia prima aos cientistas, que estio trabalhando
na melhoria ou adaptagao dos cultivos, de forma a atender necessidades
alimenticias especfficas'

Elsa converg6ncia de prop6sito na formagao e manutengg,o de uma
colegao, deja ela etnografica ou bio16gica, parece sustentar-se na maneira
pr6pria e especi.flea que a ci6ncia ocidental possui de construir seu
conhecimento coco um todd. O interessante Hesse pequeno exemplo descrito

acima 6 perceber, no cano das ci6ncias agrgrias, a 6nfase na consolidagao de
uma colegao e sua conser"vagao enquanto fundamento centra] da pratica
cientifica da h'ea. A passages do tempo 6 um agente ativo na justificativa
das coleg6es bio16gicas torque os objetos vivos estio em constance interagao
organica com o keio em seu entorno -- sejam des humanos, os nutrientes
do solo, os animais ou o clima. As nog6es de passado e futuro sustentam a
importancia dessa base material para a pesquisa, e revelarn seu significado
enquanto um recurse vital, onde dada o12jeto inico e singular deve ser

Nb casa das plantar, sio as sementes, mas podem ser tamb6m mudas ou qualquer
,,outdo pedago da planta capaz de 'carregar' a carga gen6tica da esp6cie" (EMBRAPA

7 Texto do Minist6rio da Agriculture, Pecu6ria e Abastecimento(MAPA), presence no
folder de divulgagao do "Tratado Intemacional sobre Recursos Fitogen6ticos Para a
Alimentagao e a Agricultura; igualdade e alimento para todos" O Tratado
Intemadonal sabre os Recursas Fitogen6ticos pua a Alimentagao e a Agriculture
..lnUaAJ Idi adotado na 31' Reuniao da Conferencja da Orgallizagao das NagOes
Unidas para a Alimentagao e a Agricultura em 03 de novembro de 200L
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preservado no tempo e no espago Nesse sentido, ngo surpreende que no
fk)Ider ''Preseruando o Passado, anfecfpando o /bturo; .Embrapa .Em Humor da

pMa" (EMBRAPA, 2007), a Embrapa Recursos Gen6ticos e Biotecnologia '
apresente sua colegao bio16gicao homo uma tecnologla de destacada
importancia para o avango da pesquisa no setter. A Embrapa nao,6 um museu.
No entanto . formou uma enorme colegao de obHetos bio]6gicos(maid de cem
mil amostras) a partir de 1974, coin o duplo objetivo de conservar recursos
em vias de desaparecimento e, ao mesmo tempo, fomentar a pesqulsa
agrlcola. Sua miss6o: garantir uma 'alimentagao valiada is futures gerag6es
do pals'- inclusive num quadro de mudangas climgticas(EMBRAPA, 2007).

Sabemos que as coleg6es de objetos etnogra6icos surgiram, num
primeiro memento, coco uma forma de conservar "cultural" em viag de
"extingao"; do mesmo modo, que uma colegao bio16gica pretends conservar
cultural agrfcolas"(e suas informag6es gen6ticas). A conexio entre passado,

presente e futuro permanece nos museus e nas coleg6es bio16gicas,
especificamente na preservaga.o de um material que possui valor enquanto
foote de pesquisa -- e que podera nio maid ser encontrado ou produzido no
universo ordinfrio da vida social. A despeito dessas semelhangas,

6 entgo introduzida no Banco de Germoplasma e disponibilizada aos demais
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a temporalidade enquanto fundamento te6rico na apropriagao e organizagao
dos objetos em coleg6es parece atuar de diferentes maneiras nos dais castes

No casa de um museu etnogrgfico, as critical is nog6es evolucionistas,
que colocavam diferentes objetos, produzidos por diversas cultural, numa
mesma linda comparativa - como se today as cultural progredissem de
organiza96es simpler is mats complexes, apresentando diferentes estagios
de desenvolvimento culturale tecno16gico - operaram importantes mudangas
na concepgao e organizagao dos museum. Uma das principais mudangas
(reflexo da percepgao de que as cultural sg,o profundamente diversas, com
vis6es de mundo e praticas absolutamente diferentes entre si), foi
a necessidade de contextualizagao de dada objeto presente e expostos em
suas colegdes. Ja no cano das coleg6es bio16gicas a nogao de que a natureza 6
una, organica, composta por plantar e animals que necessariamente possuem
uma linha evolutiva, coloca as esp6cies numa mesma linha temporal de
desenvolvimento, praticamente a parte de suas relag6es com grupos humanos .
Esse aspecto pode explicar, em parte, certa dificuldade das instituig6es
colecionadoras em contextualizar deus objetos bio16gicos para a16m de
coordenadas geogrfficas de latitude e longitude.

De qualquer madeira, 6 importante perceber que, um museu
etnogrgfico, ou uma colegao bio16gica, sio amboy espagos aptos a afirmar

certa visio e apropriagao do mundi, criando sua representagao no pr6prio
processo de aquisigao e disposigao dos objetos. Quads objetos devem ser
conservados? Em que memento e homo sio expostos? O que des dizem sabre
sua hist6ria ou origem? Como chegaram ali? No texto CoZecfonando Arte e
CzzZtura James Cli#ord (1994) argumenta que as:

(...) coleg6es e maid especialmente os museum, criam a ilusio da representagao
adequada de um mundi, em primeiro lugar recortando os ob$etos de deus
contextos especificos (quer culturais, hist6ricos, quer intersubjetivos) e
fazendo com que representem todos "abstratos"... O colecionador descobre,

adquire, resgata objetos. O mundo oUetivo 6 dado e nio produzido, e assim
as relag6es hist6ricas de poder no trabalho de aquisigao Hicam ocultas.
(CLIFFORD, 1994: 72)
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No processo de formagao de uma colegao, provavelmente hg.
a pretense.o de se realizar uma "representagao adequada" do mundo,
representando, do modo inverso, a pr6pria visio da sociedade sobre
determinado aspects da realidade ob6etiva. Assim, as coleg6es etnogrgficas e
bio16gicas de rata realizam uma metonimia -- quando uma parte/objeto
representa o todo/sistema ou o contexto de onde veio --, sempre organizados
por um mesmo quadro 16gico, ordenador e classificador que produz os termos
homo correspondentes, impingindo sentido nas ligag6es entre conceitos e
oUetos. Nesse sentido, um museu etnogrgfico pode representar a 'diversidade
cultural ' dos povos habitantes do mundo e um banco de germoplasma (ou
um museu da diversidade) pods representar a 'diversidade das plantar
cultivadas' no planeta -- uma semente significando um fragmento da
diversidade bia16gica. Entretanto, avis8o sabre a natureza dos oUetos contidos
messes doin tipos de coleg6es resulta em diferentes maneiras de organize-las
e manipu16-las. Para compreend6-las mellor, devemos observar as formal
de exposing.o e de circulagao dos objetos, bem coco o proprio processo de
formaga.o dessas coleg6es.

Um olhar Haig atento aos processor de aquisigao de objetos etnogrglicos
e de materiais bio16gicos verificarf que, embora nas coleg6es etnogrgficas os

sentidos originais de produgao e uso dos objetos se percam no memento em
que ele 6 inserido numa colegao de museu, hg. um esforgo conscience -- porque
parte da dinfmica dessa area de conhecimento -- para que isso ocorra em
tenor grau possivel. No casa das coleg6es bio16gicas, as relag6es do objeta
com sua produgao e o sentido original de uso sao, em sua malaria, totalmente
obscurecidas. O potential de uma colegao etnogrifica para representar 'a
diversidade cultural ', e o potencial de uma colegao bio16gica para representar
a diversidade agricola, residem na ideia de conjunto, bem como na
especificidade de dada objeto. Contudo, a especificidade no primeiro cano
leva em consideraga.o a singularidade das relag6es envolvidas em sua
fabricaga.o e trajet6ria; no segundo casa a especificidade de dada objeto 6
uma caracteristica dada, um dado danatureza(um gene possui caracteristicas
Qnicas). Nesse sentido, 6 compreensfvel que objetos bio16gicos representados

por esp6cies de mandioca ou de milho, por exemplo, possuam um cargter de
objeto 'n&o produzido ', mas sim dado ou obtido da natureza. Esse aspects
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tamb6m ajudaria a compreender porque nio se d6. atenga.o is relag6es desses
objetos com grupos humanos, presented desde a sua produgao, at6 sua
aquisigao e insergao nas coleg6es come as da Embrapa; o que ocorre nesse
cano 6 que uma esp6cie de mandioca, ao ser incorporada a um banco de
germoplasma de rafzes e tub6rculos, deixa de ser a 'macaxeira amarelinha
da comunidade moTTo azul ' para se transformar na variedade BGM 1245io.

Dessa forma, quando um museu etnogrgfico se prop6e a trabalhar a
representaga.o da diversidade cultural por keio de uma exposigao, dispde os
objetos, cujas hist6rias e contextos especificos, segundo os quaid foray
originados, sio evidenciados ao olhar do pablico. Obviamente uma exposigao

permanente ou provis6ria serf montada levando em consideraga.o
determinados aspectos, em detrimento de outros, porque organizada e
elaborada segundo certa perspectiva cultural. Mesmo aqueles objetos que
nio estQjam disponiveis ao clear do pablico e estio guardados nos por6es
dos museum, muitas vezes possuem um registro minucioso sobre sua origem
e significado de produgao original, bem coma um registro do seu processo de
aquisigao. No casa de uma colegao bio16gica, ela sequer 6 exposta. Fifa
guardada a fete chaves puma cfmara fha (uma esp6cie de gala refhgerada),
com acesso extremamente restrito. A hist6ria e o contexts de origem de
dada objeto sio obliterados na exaltagao da magnitude do 'conjunto '. Assim,
mesmo indisponivel para o p6blico em gerd, qualquer pessoa pode acessar o

site da Embrapa Recursos gen6ticos e Biotecnologia e ver que a colegao de
trigo da instituigao possum 15. 118 amostras (divididas em vfrias esp6cies)n.

E visivel que a natureza das coleg6es demandam difbrentes political
no trato com os objetos. Tanto os museum quando o Centro Nacional de
Recursos Gen6ticos prestam-se a guardar e zelar pdas coleg6es sob sua
cust6dia, eula importancia para o desenvolvimento cientifico ja foi aqui
discutida. Mas enquanto uma colegao etnogrgfica presta-se a observagao de
especialistas, estudantes e do pliblico em gerd, uma colegao bio16gica

io Os nomes e n6meros foray trocados para nio comprometer os agentes envolvidos
A sigma signified Banco Ativo de Germoplasma de Mandioca

http ://plataformarg. cen argen . embrapa . for/re de -vegetal/b an co s - ativo s -de.
germoplasm a/inventarios -do s-banco s-de -germoplasma/Trigo %a 2 0-CNPT- %u 2 0
%200K-l.doc/view(acesso em 22/04/2012).
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privadas em coleg6es pablicas, a exemplo dos primeiros museum e bibliotecas
do velho continente. Esse movimento continua presente nas concepg6es atuais
sabre a fungal de um museu: uma instituigao voltada a guardar oUetos de
alto valor simb61ico e cientifico para a sociedade. Nio descartamos a relaga.o
das coleg6es etnograficas, ou dada objeto em particular, com mercados de
Lipo mercantil nem ignoramos today as rela96es de poder envolvidas na
formagao dessas coleg6es. Apenas queremos destacar o papel dos museum
enquanto instituig6es de salvaguarda de um patrim6nio comum, cujo valor
simb61ico este relacionado a sua fungao de server ao conhecimento, mantendo-

se, de certa forma, a parte das relag6es mercantis. Esse 6 um dos principios
que o rege -- causando inclusive, dificuldades financeiras para a sua
manutengao. Ora, por que a malaria dos individuos em nossa sociedade acha
'imoral ' a cobranga de entrada o acesso do que deveria ser livre? A ideia de
que a uma colegao voltada para o desenvolvimento de conhecimento
etnogrgfico, resultado ou nio de um processo de pesquisa, ng.o pode estar
engendrada' em relag6es mercantis, nem em sua formagao, nem seu acesso
e exibigao para um ptiblico major, 6 quito presente:

(...) 6 que ser chamado de coledonador lange d6vidas sobre minha integridade

homo etn6grafo ... pois ngo reconhece que estes ob$etos foram adquiridos ao
lingo de pesquisas centradas nas dimens6es da linguagem e do texto. (...)

Nunca paguei por 'qnformagao", nem pecos documentos que encontrei(em
sua maioria material de arquivo), nem pecos documentos que fiz(em grande
parte textos etnograficos baseados em registros sonoros de conversas.
ensinamentos religiosos e comunicag6es ao longs de trabalhos artesanais e
industriais e representag6es teatrais). (FABIAN 2010: 60)

Assim, mesmo que existam relag6es mercantis entre os objetos
etnogrgficos e os museus -- quando a procura e valorizagao de determinados
itens influenciaram mudangas no seu significado original de produgao, ou
elevam seu prego no mercado de arte etnogrgfica -- os museum ngo parecem
estar legitimados a participar ativamente de tail relag6es, comprando
vendendo ou agenciando tats objetos; coma declarado por Johannes Fabian
acima, a comunidade cientifica parece condenar moralmente as atividades
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bio16aicas. . . ..
Se atentarmos para o surgimento dessas 61timas, veremos que das

' Assim. em 1959, durante o congresso da Associaga.o Americana para o
Progresso da Ci6ncia houve uma sessgo inteira dedicada apenas

.. £&= ...

a agricultura. Ali jg. 6 possivel verificar a valorizagao dos recursos gen6ticos
coma materia prima para o desenvolvimento das ind6strias norte-amencanu ,

ao mesmo tempo em que emergia um forte discurso sobre a necessidade de
seguranga alimentar 'dos povos do mundo '. Oito argos depois .(1967) uma
publicagao que formou a base da conservagao gen6tica modernaja alardeava
o processo de perda de diversidade agr£cola em escala mundial, sugerindo as
coleg6es bio16gicas homo uma alternativa no combate ao processo por meld
da garantia de continuidade da pesquisa agHcola. Nesse perfodo nasceu o
CGIAR(Consultative Group on International Agricu]tura] Researchia) que,
em 1972, recomendou a coleta de germoplasma dos principais generis
agHcolas presences na alimentaQao humana e sua conseivagao em coiegoes
b o16gicas mantidas por centros de pesquisa. Doin argos depois foi criado o
Conselho International de Recursos Fitogen6ticos, sediado na FAO
(Organizagao das Nag6es Unidas para Alimentagao e Agriwltura), selanda a
esfbrgo internacional de instituig6es e governor para a criaga.o de grander
coles'"'' 6es bio16gicas direcionadas a conservagg.o dos recursos gen6ticos

29



Laura, Sa.n,ton,ieH,

importantes para a alimentagao mundial, antes de extinguirem-se(DAMIANA,

Diferentemente do processo de surgimento dos museum, um fen6menos

que levou alguns s6culos para consolidar-se e que teve sua fungao e
importancia construida processualmente a partir da relagao entre diferentes
segmentos socials, a formagao das colegdes bio16gicas foi resultado de um
esforgo consciente de ind6strias e de governor, num processo que durou
aproximadamente dual d6cadas e leia. O fen6meno das cole96es bio16gicas
iniciou-se com a busca cada vez maior e eficiente da produgao de alimentos --
a partir da d6cada de quarenta, apes a Segunda Guerra Mundial -- resultando
na Revolugao Verde. Tal Revolugao 6 conhecida pdas dr6sticas mudangas
introduzidas nos modelos de produgao agrfcola at6 entio desenvolvidos, puja
associagao entre sementes de alta produtividade e fertilizantes quimicos
elevou significativamente a produgao por hectare. Esse mesmo processo
apresentou como consequ6ncia direta danos elevados aos biomas e a
agrobiodiversidade em escala global: solos f6rteis foray exauridos e variedades
locais foray expressivamente substituidas por variedades oriundas de
programas de melhoramento (DAMIANA, 2008).

A substituigao maciga das variedades locais por variedades
desenvolvidas em instituig6es de pesquisa 6 perigosa nio s6 porque ments
adaptada ao local -- considerando tipo de solo, clima e bact6rias presented na
regiao mas tamb6m porque a homogeneidade faz com que um Qnico fatter

bi6tico destrua grander plantag6es, com ipso ameagando a seguranga
alimentar de populag6es inteiras. Esse foio casa do desastre ocorrido na
antiga Unigo Sovi6tica durante o ano de 1972: avariedade de trigo altamente
produtiva conhecida homo "Bezostaya" ocupava quinze milh6es de hectares

de plantag6es quando ng.o resistiu ao rigoroso inverno daquele ano. O pals
recorreu a importagao maciga coma medida de emerg6ncia para salvar a
populagao da rome. Outro faso quito conhecido foia "rome da batata" na
Irlanda, ocorrido na primeira metade do s6culo XIX (DAMIANA, 2008). Para

a16m dos s6rios problemas relativos a perda das variedades locals de plantar
cultivadas descritos acima, muitas variedades desenvolvidas pelts centres
de pesquisa - conhecidas tamb6m por 'tecnologia agrfcola' -- sg.o resultados
de parcerias com empresas multinacionais; nessas tecnologias existe um

2008)

30



As CoZegdes, a CE2ncia e os 'Museum

a vez que produz uma pladtag:oleg6es bio16gicas e a manutengao dos
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Introdugao: objetivos gerais de minha pesquisa e apresentagio do
campo

O interesse por meu objeto de pesquisa relaciona-se ao contato que
Live, desde a inf ancia, com as experi6ncias das mulheres da minha familia

que se dedicavam ao trabalho com tecidos, tanto na costura quanto
na confecga.o de pegas de croch6, trice e de bordados ornamentais
Dedicando me particularmente aos estudos antropo16gicos voltados a temgtica
da cultura material, escolhi homo meu oUeto de pesquisa o tecido de rendas
de bilro a partir da leitura de uma interessante reportagem da revista
"Brasileiros": que narra o trabalho das rendeiras da associagao
A Casa das Rendeiras", no Piau{, especializada em rendas de bilbo

A "Casa das Rendeiras" se localiza no Nordeste do Brasil, maid
especificamente em Morris da Mariana no municipio de lILa Grande, situado
a sete 4ui16metros de Parnaiba e a trezentos e trinta e fete qui16metros de

Teresina, do Piauln. asta Casa 6 constituida por mulheres associadas que
t6m coma especialidade a confecgao das rendas de bilros.

Tenho coma objetivo estudar a produgao e circulagao das rendas
enquanto processor pelos quaid sio expressas as relag6es entre pessoas e
objetos, indagando quads sio as relag6es que supostamente se estabelecem
entre as rendas e as pessoas que as confeccionam e entre das e seu contexto
cultural. Para tanto proponho conhecer o cotidiano das mulheres da "Casa
das Rendeiras" e sua relagao com o espago de produgao das rendas na "Casa".
referindo-me aos periodos do dia ou noite em que produzem as rendas
investigando sabre coma a iluminagao pode afetar a produgao. Para tanto,
investigareio modo de vida deltas mulheres no dia-a-dia, suas hist6rias de
vida e as relag6es familiares e profissionais envolvidas no aprendizado da

: Reportagem de Laura ATEigas Forte -- 'Blas tecem o futuro '. In ; Revista BrasfZelms.
n. 34, maid/2010. Sao Paula: Brasileiros Editora Leia.
' Retirado do site: http:awww cabecadecuia.com/noticias/42068/casa-das-rendeiras-
do-piaui-e-premiada-do-top-100-de-artesanato.html. t3ltimo acesso em 28/04/2012
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t6cnica de bilro3, buscando conhecer a hist6ria do desenvolvimento das
t6cnicas de bilro, oflcio das mulheres rendeiras do local'. . ,

A intengg.o 6 tecers uma investigagao a respetto Qas Feuuas

alicia de rendar.

O Estudo da Cultura Material na Antropologia

que o objeto tem papel fundamental na interagao social.

3 Os bilros sio castes de madeira que possuem malaria fisica, produzem um som ao
serum tocados uns nos outros, farmando um ponto e a partir pele uma cede de pontos

em 28/04/2012).
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Kopytoa'(2010) nos permite tragar uma biografia das coisas, podendo
ser esta biograHia econ6mica, t6cnica, social, podendo "ou nio ser
culturalmente ingot'madam. O que faz uma biografia ser cultural nio 6 o assunto
tratado, mas homo e de que perspectiva ela aborda o assumED"(2010; 94). O
autos prop6e uma biografia econ6mica culturalmente informada "coma uma
entidade Culturalmente construfda, dotada de significados culturalmente
especificos. E classiHicada e reclassificada em categorias culturalmente
construidas" (2010: 94). Nesse esquema o autos prop6e o estudo das
mercadorias (tornam-se mercadorias na troca) descrevendo as faces
e ressignificag6es assumidas dessas mercadorias

Em minha pesquisa pretends investigu esse processo da hist6ria das
rendas de bilbo, observando esse contexts econ6mico, social e cultural
associado a produgao das rendas e a venda deltas. Ainda nio possuo dados
especfficos para exemplificar tal preocupagao, mas penso ser importante me
direcionar no sentido de informal na pesquisa quest6es sociais, culturais e

econ6micas concernentes is rendas de bilbo no contexto piauiense. Segundo
Forti(2010), A tradigao das rendas de bilro surgiu na Italia no s6culo XV
chegando ao Brasil atrav6s dos portugueses.

Parece, at6 agora em meus estudos, que 6 possivel investigar a hist6ria
das rendas de bilbo seguindo uma abordagem biogrgfica, segundo KopytofE

Um modelo biogr6fico dotado de major consci6ncia (...) 6 baseado num
n6mero razogvel de hist6rias verdadeiras. Apresenta uma maior variedade

de possibilidades biogrgficas oferecidas pda sociedade em questao e
examine a madeira pda qual essas possibilidades sio concretizadas nas
hist6rias de vida de vfrias categorias de pessoas. Ele examina. ainda.
biografias idealizadas, eleitas pda sociedade homo modelos desqj6veis, e
homo sio percebidas as variag6es reais do modelo. Coma disse Margareth

Mead, uma madeira de estender a cultura 6 ver que tipo de biografia ela
considera representative de uma carreira social bem-sucedida(KOPYTOFF
2010: 9].). ' '

Pensando dense modo podemos relacionar, de acordo com conversas
que tive com as rendeiras da "Casa", coma das percebem seu trabalho e
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De acordo com KopytofE

Ao fazer a biografia de uma coisa, far-se-iam perguntas similares is que se
fazem is pessoas (...). De onde vem a coisa, e quem a fabricou? Qual foi sua
carreira at6 aqui, e qual 6 a carreira que as pessoas consideram ideal para
esse tipo de coisa? Quads sgo as "idades" ou rages da "vida" reconhecidas de

uma coisa, e quaid sio os mercados culturais para das? Coma mudam os
uses da coisa conforme ela fifa maid velha, e o que Ihe acontece quando a
sua utilidade chega ao fim? (KOPYTOFF, 2010: 92)

Etta citagao me lembrou de uma informagao que eu tive em campo,
sobre os bilros, em que a presidente da associagao me disse que quando ela
aprendeu a rendar ela era crianga e quando ela errava os pontos da renda
sua mie baba com os bilros na cabega deli, e, coma ela disse. elam bilros
grander e pesados (os melhores para rendar, segundo a pr6pria) e dolan.
Esse 6 um exemplo dos diversos uses que o material pode assumir no processo
de rendar. Lembro-me tamb6m que depois pronta a renda, 6 usado um "lake"
de cabell, na renda, para mant6-la Hume e reta, e entg.o ser vendida.

Para a16m das caractet$1icas da produgao, o m6todo proposto por K6pytoff
(2010) nos possibMta investigar todd a hist6ria da renda, em suas diversas
Cases, desde o local olde se compram as ]inhas, o lugar e a pessoa que shes
fazem as almofadas e os bilros(estes sio feitos pelo marido de Francisca, que 6
uma das rendeiras da "Casa"). Assam homo a circulagao dessas rendas, que sio
vendidas por encomenda para outros Estados(o telefone da Casa toca bastante

para pedidos de encomendas), coma avendafeita napl6pria"Casa das Rendeiras".

O que me possibihta observar e conversar com as pessoas que compram as
rendas. Para minha pesquisa, penso que delimitareia investigagao desse
mercado apenas para as pessoas que compram na "Casa".

Envolvimento das mulheres com as rendas

Tenho coma hip6tese que as mulheres que produzem as rendas de
bilbo possuem um envolvimento emotional com essas rendas. Utilizarei,
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de vida em relagao a produgao das rendas de bilbo.
Para elaborar umainvestigagao de detaJhes das rendas e a experiencia

pda av6 e mie at6 as suas pr6prias (2010: 74)7

O Campo das Sensibilidades

Overing(1985), refletindo sabre a nogao de racionalidade da sociedade
ocidental. prop6e que, ao inv6s de classificarmos modes de conhecimento
diferentes dos ocidentais come inacionais, devemos pensar que

(2007:53)
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Nosso interesse no conhecimento tem a ver com o entendimento das teorias.
compreensao, pensamento 6tico, e praticas de outras cultural, e nio defender
uma nogao particular de racionalidade, humanidade, e Ci6ncia Ocidental8.
(tradugao minha. OVERING, 1985: 03)

Seguindo a perspectiva de Overing (1985), podemos dar atengao
a modes de conhecimento que podem ser considerados irracionais, ou SQja,
com diferente 16gica de prftica e inteligibilidade. Estamos fHando aqui das
sensibilidades existentes nas diversas formal de vida social. Portanto, pensar
sabre e investigar a 16gica de organizagao da sensibilidade e da percepgao
lorna-se, na perspectiva de Overing, bem kinda e oportuna

Overing nos informa sabre o espago negado da sensibilidade em nossa
sociedade valorizando a ci6ncia enquanto grau maid desenvolvido de
conhecimento. Ci6ncia etta que este baseada em uma Fazio 16gica que se
op6e ao sensivel, dicotomizando relag6es como compo t;erszzs mente, advinda
do pensamento cartesiano. Nas palavras da autora:

N6s nos movemos facilmente em diregao a Fazio e sobre a emogao (Fazio
acima e superior a sensibilidade, intelecto acima e superior a viv6ncia ou
experi6ncia, objetividade acima e contra a subjetividade, o mental acima
do fisico ou das sensag6es (.,.) Emog6es e idiossincr6tica criatividade sio

vistas coco um parasita sabre a emogao e as regras. As implicag6es do
encrustamento de tal hierarquia popular, onde a Fazio 6 classificada coma

universal e a emogao homo individual, sio claras9. (tradugao minha
OVERING, 1985: 09)

s 'Our knowledge interests have to do with understanding the theories, knowledge,
ethical thought, and practices of other cultures, and not with defending a particular
notion of rationality, humankind, and Western Science". (1985: 03).
"We move easily to reason over and above emotion(sense over and above sensibiliQ)

intellect over and above living or experience, objectivity over and against sulltjectivity,
the mental over the physical or sensations (...) Emotions and idiosyncratic creativity
are seen as parasitic upon reason and rules. The implications of the embeddedness
of such a folk hierarchy ofvalues, where reason is classified as universal and emoHons
as individual, are clear
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Sensibilidades: os sons cotidianos do tecer

caracteristicas dos bilros especificamente:

Os bilros -- bilos ou birros, como muitas rendeiras dizem, sio pequenas

pegas de madeira, que variam em formato e tamanho e que served para
enrolar a linha que serf usada para fazer a renda. Os bilros nio t6m outra
utihdade. Duram muito, "nio acabam maid". Quando quebram, nio served

para maid nada, sio jogados fora. (...) "Quando estio suites" sio lavados
para nio encardir a renda. Colocam-nos dentro de uma vasilha, passam
fabio com um paninho, esfregam, enxaguam e colocam ao sol para secar.
Porte-se dizer que o bho tem tr6s panes: a cabega ou bclio, o capo e o carreteZ

ou encarne. (As Guardiis da Renda, 2004: 12)

Seu modo de confecgao

Para comegar a renda, a rendeira prende, com alfinetes grandes ou espinhos
o pique na almofada e vai cravando os alfinetes menores na parte superior

em agosto de 2004.
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do pique. Enche os bilros de linha -- "enleando os bilros" todos os que sio
necessgrios aquela renda. Para a primeira carreira de alfinetes, a rendeira
coloca dais bilros em cada um, alceando, into 6, passando a linha em volta
do alfinete e deixando-os suspensos, pendurados. Na hora de trocar os bilros.
a rendeira vai trabalhar com quatro, doin de um alfinete e dois do outdo.

Cruza os bilros, fecha o ponte e espeta o alfinete na segunda carreira para
prend6-1o. Esse processo sera utilizado at6 o final da renda. Os pontos que
iniciam a renda sio os mesmos at6 o fim. O piqueja determina quaid os que
vio ser usados. O ndmero de bilros necessfrios depende do desenho da
renda ejf vem tamb6m determinado peso pique, nem um a maid, nem um a

ments. A rendeira faz um pouch de renda, para e muda os alfinetes de lugar,
repetindo esse processo at6 alcangar o final do pique. A rendaja pronta mica

presa por alfinetes no alto e nos lados. Na renda feita em quadros, a rendeira
trabalha por triangulos, fazendo um de cada vez. Ao terminar o primeiro
ela gina a almofada e comega o segundo triangulo sem interrupgao
trabalhando sucessivamente os triangulos at6 completar os quatro que
comp6em o quadrado. Apesar dense quadrado na hora da execugao da renda
ser dividido em triangulos, o desenho ou padrao ngo tem que
necessariamente ser subdividido em triangulos. (As Guardigs da Renda.
2004: 24)

Devemos considerar, por6m, raver diferengas no modo de fazed as
rendas de um lugar para o outro, assim coco o formato de dada instruments
(material de rendar) especificamente. O que nio buda, e que interessa no
presence trabalho, 6 o cato de haver som dos bilros na produgao das rendas
As perguntas que julgo concernentes ao som devem ser feitas de modo

detalhado, considerando o modo de confecgao de cada mulher, ou sega, sua
pratica subjetiva de conduzir os bilros no processo. Assim, de acordo com a
velocidade de manuseio dos bilros o som varia, o que me leva a considerar
tamb6m outros aspectos do campo gens:ives que dizem respeito ao processo
de feitura do som. lsto 6, o toque das maas da rendeira durante a produgao
(o tato), assam cano o movimento dos brazos, ou sQa, o gestual do corps da
mulder no instance da confecgao. A velocidade com que dada muller manuseia

os materials constituintes da renda de bilros: tudo ipso interfere no som que
sera produzido durante o toque dos bilros
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Para pensar sabre as sensibilidades em relagao is diversas experi6ncias
sensoriais, bowes e Jean S6bastien-Marcoux (2006) nos informal sabre a
obra de Le Breton:

A obra de Le Breton merece ser enfatizada aqui em razio do lugar que ela

da para a natureza multimodal das experi6ncias sensoriais e ao estudo dos
imbricamentos mUtuos dos sentidos, em oposigao a um estudo dos sentidos

que tenderia a iso16-1os e tratf-los separadamente. Em seu ensaio, Le
Breton fda do corps e da percepgao. Sua anflise alimenta trabalhos de
6i16sofos homo Diderot, kimmel e Merleau-Ponte, mas ela vai mais longe
Ela estabelece as bases para uma antropologia sensivel que able as portal

(ouure Za ooze) para novak maneiras de pensar. Para este tutor, sentir o
mundo 6 uma outra forma de pensar. A percepgao 6 entio uma "uma tomada

de posse simb61ica do mundon. (2006: 14)

Pensando na citagao acima, e em uma crftica feita ao meu paper
apresentado nas Jornadas de Antropologxa, na Ubicampiz, no dia 09/11/2011,
estou movendo esforgos para pensar as sensibihdades envolvidas na confecga.o

das rendas sem separar necessariamente o som dos bilros de ou:h'as express6es
sense-eis no ato da produgao das rendas, coho, por exemplo, o sentido da
visio, que estgo a todd instante emjogo, na produgao das rendas. Com relagao
a visio pergunteia presidente da associaga.o das rendeiras. Ela me disse que
com o tempo "a vista Sica cansada" e 6 necess6rio ter uma boa luz e apurar a
visio para enxergar bem os pontos e os errol de pontos que precisam ser

UNICAMP: Universidade Estadual de Campinas
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refeitos. Com o tempo, o olhar sonar-se mats experiente neste trabalho, mas
tamb6m mica dais cansado.

Outra questa.o importante para a feitura da renda 6 a posigao do corps
no banco ou madeira em que se senta para rendar. As costas devem vicar
eretas para nio doer, a almofada precisa estar numa altura que facilite o
movimento dos brazos, sends que etta almofada precisa ser virada quando
se terminal os pontos de um lada (ver as fotos). Os bilros tamb6m tem seu
lugar, ficam pendurados pdas linhas que neles sio enroladas e conforme se
vai rendado o comprimento da linha diminui, necessitando ser desenrolado.
Os bilros, para facilitar seu manuseio, devem estar com aproximadamente a
mesma distincia de linha um do outro para que nio enrosquem, dificultando
a formagao do porto. O som do toque dos bijros 6 mats aparente nas mulheres
que rendam com Haig pratica ou experi6ncia, pois sio das que possuem
major habilidade para movimentar os bilros de modo a faze-1os se tocarem e
produzirem som. Portanto, outra expressao sensitiva aqui6 o tato, o contato
da mio com os bilros e seu manuseio.

Pensando nessas relag6es pretendo exphcitar, com maid dados colhidos

a posteriori, essay relag6e sensoriais observadas na produgao das rendas.
Tomando o cuidado para nio descrever de forma separatista os processes
sensoriais, pois as rendas sio feitas no processo de rendar e today estas
sensibilidades um pouch explicitadas aqui acontecem para a produgao. Por
uma questao de escrita, penso (at6 o presente momento) ser necessgrio
descrever estes processor sensoriais de modo a explicitg.-los, mas necessito
tamar cuidado para que nio deixem de ser panes constitutivas de um processo
relacionado a tecer a renda, e nio coma meras etapas.

Reconhecimento da cultura lateria] e o dominio das materialidades

De acordo com Miller, existem vantagens e desvantagens no cato de
estudos de cultural material, at6 agora, nio serem reconhecidos enquanto
disciplina. Uma vantagem 6 a de estarem livres de reducionismos: "Estudos
de casa nio precisam ser reduzidos a estudos especificos de casa, nem estudos
de design a estudos especificamente de designs" (tradugao minha. MILLER
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1998: 4)13. O volume apresentado por Daneil Miller, Why some fh£7zgs ma#ec
conta com capitulos de diversos autores, e cl4jo terra 6 a cultura material
Diz Miller que o estudo de cultural material inicia-se quando se comega
a considerar as diversas experi6ncias que temos com os objetos maid variados,
no mundo. Seu volume ng,o se preocupa em ater-se ou basear-se em uma

teoria gerd acerca de culture material: "Por elsa raze.o o seguinte volume
ng.o se atom a uma teoria gerd do mundo material coco uma base abstrata
de realg6es a serem aplicadas indiscriminadamente a uma pleitora de
dominion"(Miner, 1998:6):'. Miller prop6e uma abordagem que love em conta
a materiaJidade dos oUetos, descrevendo-os e analisando o munro 6sico disses

objetos que quito podem nos ajudar para compreender as relag6es que
estabelecemos com essen objetos, no cotidiano:

Lidando com as qualidades sensuais e materiais mais mundanas do objeto,
n6s somos capazes de descosturar as conex6es mais subs com vida cultural

e valores que sio objetificados atrav6s dessas foimas, em parte, por causa
das qualidades particulates que das possuem. (tradugao minha. MILLER,
1998:09)is

O titulo do livro Why things matter se da porque interessa, ao autos,
pensar em estabelecer crit6rios para estudar os objetos. Para ele devemos
assumir o que realmente 6 importante nesses objetos, nas relag6es com des
estabelecidas. E ng.o 6 suficiente assumir a resposta de seus informantes no

que des dizem ser importante, mas it a funds na investigagao para perceber
o que realmente importa no que este sendo dito, e nio somente

3 "Studies of the house do not have to be reduced to housing studies, nor studies of
design to design studies" (Miller, 1998: 4)
14 Tor this reason the current volume attempts no general theory of the object world
as an abstract set of relationships to be applied indiscriminately to a plethora of
domains" (Miller, 1998: 6)
H q. jthrough dwelling upon the more mundane sensual and material qualities
of the object, we are able to unpick the more subtle connections with cultural lives
and values that are objectinied through these forms, in part, because of the particular
qualities they possess "(MILLER, 1998:09).
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o que este sends dito. Assim, Miller nos ressalta que 6 preciso it a16m do que
6 informado para saber o que de cato imports no material estudado.

Para este prop6sito a cultura material deve encontrar algum canal entre o
que por um ladd reports a voz da experiencia, e por outro ladd a aplicagao
meramente formal do esquema da anglise. N6s devemos ter nosso proprio
crit6rio para determinar por que as coisas importam. A etnografia tende a

alcangar um envolvimento muito maier na vida das pessoas do que apenas
o que das dizem sabre das mesmas. Etnografia usada na cultura material
tende tamb6m a enfatizar observag6es cuidadosas do que as pessoas
realmente fazem e em particular o que das fazem com as coisas. N6s
estamos constantemente nos havendo com as discrepancias do cotidiano

entre o que as pessoas dizem importer para das e a que das realmente dio
atengg,o.(MILLER, 1998:12)t6

Mi[[er, ao bongo da introdugao nos apresenta os capitu]os do ]ivro("Why
some things matter") com os respectivos autores que os escreveram
PaMicularmente o capitulo dais me parece de grande valia coma exemplo
para pensar as sensibilidades envolventes no mundi dos objetos:

Vamps tomar coma exemplo o capitulo 2 de Tacchio sabre o radio
;soundscape". O tutor usou a ideia da cultura material para interpol um
elements chave entre os estudos mais tradicionais do radio e sua audi6ncia.

lsto 6 a texture "soundscape" de Dude o som sai que 6 emitida pele radio e 6
usada para formar um tipo de espago com a casa. A presenga material do
radio que este ligado 6 um pouch diferente da pequena caixa constituida por

i6 "For this purpose material culture must Hind some channel between on the one
hand mere reportage of the voice of ' experience, and on the other hand the merely
formalistic application of schema of analysis. We must have our own criteria for
determining why something matter (. . .). Ethnography tends to lead to a much deeper
involvement in people's lives thanjust what they say about themselves. Ethnography
used in material culture also tends to emphasize careful observations of what people
actually do and in particular do with things. As such we are constantly faced with the
everyday discrepancies between what people say matters to them and what they
actually give their attention to. (Miller, 1998:12)

46



As 7en,da,s de bU,ro de PATH,a,{ba,, Pictu;t

um radio que este desligado. lsto preenche uma area com volume e substfncia
e pode ser experienciada tanto coco uma emanagao expressive da associagao
individual coco da advinda da caixa ela mesma (...) usando a cultura
material coco base, Tacchi6 capaz de fazer/expressar o radio maid homo
uma roupa do que homo media, expressao da alta presenga individualizada.
Ao mesmo tempo ela focaliza-se nas qualidades especificas que o radio tem
enquanto radio. Por exemplo, a presenga material do som 6 igualmente
oposta a presenga do si16ncio coma uma forma que, em relagao a condig6es
homo solidao, pode ter uma opressiva, quake claustrof obica textura. Se,
coma eu suspeito, Tacchi6 capaz de evocar a maneira como algumas pessoas

podem ou, de fate, devem "sentir" o si16ncio com uma pung6ncia que d6 ao
sentido do si16ncio uma presenga particular para o leitor, entio o argumento
para seu uso 6 um exemplo de como 6 feita a cultura material. Os achados

de Tacchi emergem diretamente de sua sensibilidade do que aqui6 chamado
de especificidade da materia/materialidade. (tradugao minha. MILLER,
1998: 7-8)i?

! "The chapters that follow bring out clearly both this diversity but also what is
gained by a focus upon their specificity. Let us take as an example Chapter 2 by
Tacchi on radio soundscape. The author has used the very idea of material culture to
interpose a key element between the more traditional studies of radio and its
audience. This is textured soundscape that is emitted by radio and that is used to
form a kind of space within the home. The material presence of a radio that is on is
quite diHerent from the little box constituted by a radio that is ofl'. It bills an area
with volume and substance and may be experienced as much as an emanation
expressive of the associated individual as coming from the box itself. Indeed material
culture as her foundation, Tacchi is able to make radio more clothing than media,
expressive of highly individualized presenting. At the same time she focuses on the
particular qualities that radio has as radio. For example the material presence of
sound is opposed to the equally material presence of silence as a form that, in relation
to conditions such as loneliness, can have a quite oppressive, almost claustrophobic
texture. If. as lsuspect, Tacchi is able to evoke the manner in which can or indeed
must "feel" silence with a poignancy that gives that sense of silence a particular
presence for the reader, then the argument for its use as an example of material
culture is surely made. Tacchi's findings emerge directly from her sensitivity to what
here is being called the specificiW of materiality". (Miller, 1998:7-8)
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Parece-me ser de grande valia esse estudo, sabre textura
e materialidade do som e do si16ncio, para minha investigagao, pris ao
descrever e refletir sobre as sensibilidades atuantes no processo de feitura e

drculagao das rendas de bilro, pretends apurar minha percepgao para observar
e procurar entender os diversos sons atuantes nesse processo de feitura e
circulagao. Assam, se trata de pensar sabre os ruidos da "Casa das Rendeiras",
as conversas durante o processo de confecgao as rendas, a voz alta da
presidente da associagao ao atender o telefone, anotando encomendas, e as
mulheres que, ao chegar algu6m para comprar as rendas na "Casa" apresentam
o lugar e mostram as rendas. Tamb6m comp6e o ambiente da "Casa" o lanche
da tarde entre 15 e 16 horan, com pao, manteiga e cafe e a contribuigao
(dinheiro) que today dgo para a compra dense lanche. Ainda,
a m6sica alta, que alguns dias ouvi da casa pr6xima da "Casa das rendeiras"
e a reclamagao delay com relagao a elsa m6sica alta: "c anna trabalhar ouvindo
esse som o dia inteiro '

Observer eases sons do oHcio de rendar se nostra de grande
importancia em minha pesquisa de campo. Meu esforgo se concentrarf na
descrigao de tats sons cotidianos no processo de feitura das rendas, enquanto
trabalho etnogrgfico.

Considerag6es Finais

Este trabalho, comojg. mencionado na introdugao, conta com dados do
meu proUeto de pesquisa, mostrando os objetivos gerais delta pesquisa, a16m
de dados colhidos por mim em campo. Tem tamb6m dados de bibliografia das
rendeiras do Rio de Janeiro; estes tlltimos dados sio iteis de serem aqui
colocados para dar exemplos de descrig6es do processo de feitura das rendas,
mas nio tenho pretens6es de comparar dados das rendas feitas no Rio de
Janeiro com as rendas de Parnaiba. Ao lingo de minha pesquisa terei dais

dados sobre meu campo e maior manejo para descrever o processo de
confecgao e circulagao das rendas de bilbo. Aqui tentei colocf-los homo
exemplos de situa96es que podem ser analisadas em campo, respeitando as
particularidades locais.
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Meu intuito era conseguir apresentar tanto os objetivos de minha
pesquisa quanto sua relagao com a disciplina de Culture Material feita no
segundo semestre de 2011. Procurei tamb6m refletir sabre critical que foray
feitas a meu paper apresentado nas Jornadas de Antropologla. Mas o maior
esforgo e di6iculdade, creio que sqja alias os deus dados de campo com a
bibliografia de forma a gerar um texto maid conectado, embora as conex6es
tenham fido feitas ao longo da escrita. Portanto, assumo o trabalho homo
um exercicio de escrita com todas as dificuldades de uma iniciante de
mestrado, em cohstante exercicio de pesquisa.
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Jose de Alcfntara Machado e Sergio Buarque de Holanda farah doin
importantes historiadores que se dedicaram ao estudo das bandeiras
e mong6es que resultaram na expansao do territ6rio brasileiro em diregao
ao oeste. A publicagao dos invents'ios processados em Sio Paulo entre 1578
e 1700 pele Arquivo do Estado, no inicio do s6c. XX, deu aos historiadores
um vasco material de pesquisa sobre a evolugao da cidade e o papel das
bandeiras nio apenas na economia local, mas tamb6m na formagao e expansao
de uma cultura hibrida surgida da necessidade de adogao de diversos costumes
indigenas para conseguir explorar e dominar o territ6rio

Estes doin autores deram particular atengao a estes documentos em
suas pesquisas. A16m disco, amboy viag a cultura material coco um alicerce

para suas teorias, ou sqja, a partir de informag6es sabre, por exemplo, os
bens inventariados, recriavam a organizagao sociale os costumes dos pauhstas
da 6poca. Vida e .Z}/arte do .Bandefranfe foio primeiro livro baseado nos
inventgrios e, justamente por se basear na cultura material, modernizou
o estudo da hist6ria paulista. No terceiro parggrafo delta obra, escreveu o
autos: "Reduzir o estudo do passado a biogrania dos homens ilustres
e a. narrativa dos feitos retumbantes seria absurdo tg,o desmedido como
circunscrever a geografia ao estudo das montanhas" (ALcANTARA
MACHADO, 1972:15)

O pref ado de Sergio Milliet aponta outra caracteHstica inovadora
o estudo de hist6ria do Brasil at6 entao, se limitava, com paras exceg6es, ao
relate crono16gico e a discuss6es sobre datas, posig6es geograficas precisas e
outros esclarecimentos de pouco valor socio16gico. Alcfntara Machado.
ao contrfrio, acredita que o individuo 6 um aspecto subjetivo da cultura e,
portanto, somente conhecendo a intimidade dos nossos antepassados
poderemos compreender o legado que nos deixaram

Sergio Buarque de Holanda escreveu Cumin;zos e /'ronfeiras algumas
d6cadas depots, quando os inventfrios ja nio elam novidade e os
pesquisadores brasileiros estavam maid aparelhados para desenvolver suas
pesquisas devido a criaga,o de instituig6es de ensino e pesquisa, coho a
Universidade de Sio Paulo e a Escola Livre de Sociologia e Politica,
e a modernizagao de outras instituig6es, homo o Mluseu Paulista. Nessa 6poca,
fugir da narrativa crono16gica para evidenciar aspectos importantes para a
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reflexg.o sobre a nossa realidade ja nio era dais inovador: tal recurse havia

se popularizado na d6cada de 1930 com as publicag6es de autores coma Gilberto

Freyre, vindo dos EUA ap6s ter fido aluno de Franz Boas,
e Sergio Buarque de yolanda, que passou uma temporada na Alemanha,
onde tete cantata com o que havia de mais recente no pensamento socio16gico
alemio.

A diferenga entre as interpretag6es de Alcfntara Machado e de Sergio
Buarque acerca de coco vivian os paulistas de outras 6pocas ja iomega,
portanto, no faso de pertencerem a gerag6es diferentes, separadas por uma
s6bita modernizagao das instituig6es. Foi justamente este tatar que deu ao
autor de Camlnhos e Fronfeiras melhores condig6es de lidar com o terra,
pois Sergio Buarque de Holanda foi professor catedr6tico na d'ea de hist6ria
e podia se dedicar exclusivamente a suas pesquisas, a16m de ter se
especializado na area em navel de p6s-graduagao, participado de congresses
cientificos, lecionado em diversas instituig6es de ensino superior em vgrios
parses, ter feito viagens de pesquisa e fido acesso a maiores e melhores
acervos bibliogrgficost. . . .

Para Alc6ntara Machado, graduado em direito assim homo o tutor de
Rafzes do .BrasfZ, tal dedicagao ao estudo da hist6ria era impossfvel, pols seu

tempo se dividia entre a carreira de professor de medicina legal na Faculdade
de Direito do Largo Sg.o Francisco e a politica. Na 6poca nio havia cursor
especfficos em hist6ria nas instituig6es de ensino superior brasileiras, o que
inviabilizava a dedicaga.o professional aos estudos hist6ricos, de modo que as

pesquisas eras feitas por pessoas interessadas no temp, de maneira
descompromissada e durante seu tempo livre. Assam, a aus6ncia de crit6rios
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e de aprofundamento te6rico desses pesquisadores ng.o Ihes permitiria it
quito a16m das teorias que conseguiram produzir. E o que os motivava a
dedicar seu tempo livre ao estudo da hist6ria? Muitos de nossos historiadores

do passado eras politicos e bachar6is em direito e, justamente por
pertencerem a elite intelectual do pals e lidarem diariamente com a vida
politica nacional, acabavam compreendendo a importancia do pensamento

hist6rico, passando a estudar sobre ci6ncias humanas, talvez homo um hobby,
talvez coma uma forma de satisfazer o pr6prio orgulhoao conhecer os maiores
feitos de deus antepassados. A16m disco, publican teses sobre temas que exigem
um cerro grau de erudigao sempre fbi uma forma de oster respeito e admiragao
da intelectualidade local, o que certamente servia de esb.mulo a estes
pesquisadores.

A influ6ncia do pensamento alemio 6 uma caracterfstica importante
da obra de Sergio Buarque de Holanda, embora tenha impacts tenor em
deus primeiros artigos de critica literiria por um motivo 6bvio: sua primeira
publicagao 6 de 1920, enquanto sua pdmeiraviagem international,justamente
para a Alemanha, onde viveu por doin anon, s6 aconteceu em 1929. Sem tal
viagem, a influ6ncia de autores alemg.es na obra dente autor teria side, sem
d6vida, bem menor, o que ilustra, tamb6m, a importancia das viagens na
formaga.o intelectual de um pesquisador. No cano de Sergio Buarque de
yolanda, 6 f aol identificar a relagg.o entre sua obra e suas viagens tanto
atrav6s da leitura de deus texton coma de uma olhada atenta is refer6ncias
bibliogrgficas de deus livros, sempre recheadas de refer6ncias estrangeiras,
nio Taro compradas por ele em suas viagensz. Cano exemplo, .Rafzes do
.BrasfZ, seu primeiro livro, foi publicado logo apes seu retorno da Alemanha e
tem a nitida influ6ncia do pensamento de Max Weber, cl4ja obra Sergio
conheceu durante sua viagem aquele pals

D6cadas Haig tarde, quando foi para os EUA, este mesmo historiador
paulista teve cantata com a obra T%e .F'ronffer in fhe .American .271sfo/y, de
Frederick Jackson Turner, cujo conceito de fronteira m6vel, originalmente
criado para explicar a expansao estadunidense para o oeste, possui muitas

2 Conv6m esclarecer que este autos tamb6m comprava muitos livros importados em
livrarias brasileiras.
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semelhangas com o utilizado por Sergio Buarque de IHolanda em Caminhos

3 Uma an61ise sobre a semelhanga entre os conceitos de fronteira de Turner e de
Sergio Buarque de yolanda pods ser encontrada no livro de Robert Wegner intitulado

de Holanda", p. 83-111
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de inf5ncia mats queridos de Sergio, o escritor Antonio de Alc6ntara Machado.
Tal dialogs entre as obras se d6. principalmente atrav6s do uso constante dos

inventgrios, das atas da cgmara municipal e de outros documentos para
ilustrar uma determinada teoria a respeito dos bandeirantes, sendo que em
determinados momentos estes autores pensam da mesma forma, em outros
pensam de modo diferente, e is vezes Sergio complementa o que Alcfntara
Machado disse. Um exemplo curioso 6 a citagao, nos inventgrios. de uma
arena chamada taquari, que o autos de Vida e .2Worfe do .Bandefranfe jamais
conseguiu descobrir coco era. Sergio Buarque de yolanda, ao tomas
conhecimento do termo, nio tardou a desvendar o mist6rio: tratava-se de
uma esp ngarda de calibre minimo, de acordo com um artigo de AHanso

Um bom exemplo de concordgncia entre estee autores 6 no que diz
respeito a. pobreza dos primeiros paulistas..Alcantara Machado esclarece.
logo no infcio do terceiro capitulo de seu livro, que nos 17 volumes publicados
nio hg indicia album de que na Sio Paulo dos s6culos XVle XVll os homens
viviam "em uma atmosfbra de elegancia e fausto" coma havia alirmado
Oliveira Viana(ALCANTARA MACHADO, 1972: 25). De faso, o que os
inventgrios apontavam era uma sociedade de extrema pobreza, na qual poucos
deixavam heranga superior a um canto de r6is. Contudo, enquanto um capftulo
inteiro de Vida e .ZWor&e do Bandeiranfe 6 dedicado a anglise do esp61io dos
primeiros moradores de Sio Paulo6, o livro de Sergio Buarque de lJlolanda
ng.o dispute este Lena de forma isolada, mas o apresenta conforme a
necessidade, ao longo do livro, enquanto dispute outras quest6es homo, por
exemplo, as necessidades materials dos sertanistas.

Ulha. dag"difetdaQag fuhdam6htais dntre 6ssai"db;£s 6 a forma como
sio mostrados o bandeirante e o indio: enquanto Alcintara Machado
encontrava no bandeirante um her6i disposto a se an'iscar em terras distantes

O capftulo em questao 6 o terceiro, intitulado 'As fortunas coloniais".
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e inexploradas pele progresso de sua terra, Sergio Buarque, possivelr3:dente
influenciado 'pdas ideias de Bastian, busca relativizar o milo do her6i
bandeirante ao nostra-lo coma fruto das necessidades impostas polo meir e,

maid do que isso, coho um homed que age em interesse pr6prio, visto ser o
descimento de indios um neg6cio lucrativo.

Dessa forma, 6 natural que Ala.ntara Machado minimize, em seu

trabalho, a jmportancia do indigena na formagao cultural de Sio Paulo,
enfatizando, por exemplo, que os bandeirantes souberam mejhorar as t6cnicas
indfgenas incorporadas por des, ou at6 mesmojustificando a adagio de tats
t6cnicas devido a uma necessidade momentfnea para a sobreviv6ncia da
ndade devido ao seu isolamento. A adogao de costumes aboHgines tem, muita9
vezes, sua importancia reduzida. Cano exemplo, ao discutir
a medicina em Sg.o Paulo, o autor apenas afirma que alguns recorriam a
"flora indigent"(o curandeiro indio ngo 6 sequel citado) quando doentes
(ALCANTARA MACHADO, 1972: 104), enquanto Sergio Buarque de Holanda
dedica todo um capitulo de seu livro a importancia da medicina indigena em
Sio Paulo e de sua mistura is t6cnicas e ingredientes de origem europeia
para criar os "rem6dios de paulistas:

Nesse sentido, a comparagao entre os capitulos "M6dicos, doengas
e rem6dios"(ALCANTARA MACHADO, 1972), de Vida e .ZWor& do Bandefmnfe
e "Botica da natureza", de Caminhos e p'mnfefras(YOLANDA, 1994), revelam

vis6es opostas dente assunto, embora ambos autores baseiem
suas

investigag6es na cultura material. Outdo bom exemplo delta diverg6ncia
entre as vis6es dos autores que merece ser discutida 6 com relagao is arenas

dos paulistas: nos invent&ios constam diversas arenas de togo PQrtencentes
aos pnmelms paulistas. Alcgntara Machado a6rma terex existido arenas de
togo em abundgncia na Sg.o Paulo dos s6culos XVle XVII. Bartolomeu
Cacunda, citado coma exemplo, deixou quatorze espingardas, n6mero, de
fate. di6icMente explicivel pda sera necessidade de defesa pessoal.

Por6m, prossegue o mesmo autor, o nQmero de argos e Bechas nos
inventirios 6 bem reduzido, o que seria explicfvel pda suposigao de que
a maioria dos armamentos deste tipo pertenceria aos indios flecheiros.
Os bandeirantes tinham tamb6m armas brancas, coma machetes, e
armaduras para se proteger das flechas, homo a carapaga de couro cru, que
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Sergio Buarque afiima ser feita de couro de anta, e o gibao de algodao tamb6m
chamado escupil(ALCANTARA MACHADO, 1972: 230-232)

Alcgntara Machado se limita a uma breve descrigao e anglise destes
armamentos descritos nos inventgrios para afirmar que o bandeirante, assim
armado com carabinas e arcabuzes homo um soldado europeu e protegido
das betas indigenas por suas roupas especiais, vers6es tupiniquins das
armaduras do Velho Mundo, s(5 precisava de correntes e colares de ferro
para it a cara de indios(ALCANTARA MACHADO, 1972; 233)

Sergio Buarque, por6m, contesta etta visio europeizada do bandeirante
e destaca a importancia do indigena, amparando-se nio apenas nos
inventgrios, mas tamb6m em antigos relates de viajantes que tiveram contato
com os paulistas da 6poca e em livros de hist6ria tanto brasileiros quanto
estrangeiros, chegando, assim, a uma argumentagao melhor estruturada e
detalhada.

Portanto, Camfnhos e Fronfefras destaca a importancia do indigena
na vida urbana de Sio Paulo e nas bandeiras, a comegar pda conveni6ncia
das trilhas aborigines para a conquista do interior do pals, passando depois
pdas t6cnicas de locomogao e sobreviv6ncia nos sert6es maid hostis, e,
Hlnalmente, afirmando que o indio foi, para o paulista, o guia, o canoeiro,
o carregador dellnalas e at6 mesmo guerreiro, usando deus argos e flechas
para proteger os paulistas, hagar e guerrear (HOLANDA, 1994: 70-75).

Para convencer o leitor de sua teoria, Sergio Buarque de Holanda
atribui as poucas refer6ncias a argos e flechas nos inventfrios nio apenas a
hip6tese de que estes pertencessem aos indios que os confeccionavam, mas

tamb6m ao cato de que a materia-prima para a construgg.o dente tipo de
alma era abundante nio s6 em Sg.o Paulo, mas tamb6m no seng.o. bem
coma a t6cnica para f'abricg-los era dominada pelts indies capturados pelts
bandeirantes, sendo, portanto, algo de pouco valor econ6mico, mas ao mesmo
tempo comum

Durante o desenvolvimento delta argumentagao, o autor se revere a
outros documentos contemporaneos aos invent6rios e a publicag6es de outros
autores para dar confiabilidade a suas teorias. Ao mesmo tempo, este autos
se vale do raciocinio 16gico para elaborar hip6teses. Por exemplo, ao estimar
a quantidade de p61vora necessgria para as mon96es chegarem a Cuiaba,
apes meses de viagem se defendendo dos fndios somente com arenas de togo
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base para um sistema de classificagao mats sofisticado e complete. Assim,
Sergio Buarque dividia as fontes primarias em relatos etnograficos de
viajantes alemaes, considerados fontes fidedignas devido a formagao de deus
autores, documentos oficiais, coma os inventfrios e as alas da cfmara

municipal, e os demais relatos e cr6nicas escritos por pessoas que
testemunharam os datos, mas escreviam com interesses alheios ao registro
hist6rico/cientifico e ng.o tinham o preparo necessgrio para escrever de forma
isenta, sendo, portanto, fontes de tenor confiabilidade; menos con6ifveis
at6 do que as fontes secundfrias, que apesar de nio serem contemporaneas
aos datos, :$g.o obra de pesquisadores que seguiram uma metodologia e se
basearam em fontes documentais.

Pode-se concluir, portanto, que Sergio Buarque de Holanda usava
a autoridade do autos coma uma medida de confiabilidade do relato
documental: relates de observa96es etnogrificas em campo e opini6es de
pesquisadores eras levados maid a s6rio do que os dig.rios e cr6nicas escritos
por testemunhas oculares sem uma formag5.o cientifica.

Alcfntara Machado, por sua vez; nio usava routes tg.o diversiHlcadas.
baseando deus estudos apenas em documentos oficiais, no casa, atas da carrara
municipal e invents.rios, e em livros de outros autores
A confiabilidade da conte, para ele, nio dependia do autos, mas das
circunst6ncias: o inventariante, cristg,o e temente a Deus, nio mentiria ao
declarar sous bens com sua mio direita sobre um evangelho(ALCANTARA
MACH:ADO, 1972: 16-21).

Temos, entao, o outdo lada da moeda: os autores alicergaram suas
teorias na cultura material, mas ao mesmo tempo contestaram sua validade
o mesmo autor que aflrma, com base nas mem6rias de um observador, que
epidemias graves elam atribui.das ao acilmulo de peixe apodrecendo depois
de pescarias com timb6 ou tingui7, afirma tamb6m que o padre Cardin
exagerou em suas afirmag6es acerca da capacidade de uma arvore verter
ggua (YOLANDA, 1994: 40-82).

Essa contestagao do conte6do de documentos escritos no calor da hora
por observadores revela, sem davida, uma outta diferenga fundamental do

Plantar t6xicas langadas aos rios para envenenar os peixes, que entio podiam ser
facilmente capturados
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uso da cultura material nestas duas obras: Alcintara Machado se apropriava
das fontes primarias para legitimar a historiogra6ia oficial, contestanao

contrgrio, acreditava que, em suas pr6prias palavras, 'para estudar o passado

ainda que para ipso fosse necess&'io romper com a tradigao.
Foi justamente etta disposigao, provavelmente herdada do moMento

Ellis Jr. interesse de Sergio Buarque de yolanda pele estudo de etnias

historiador cearense.
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em sua biblioteca e cheias de grifos nas passagens que tratam de quest6es
referentes aos indfgenas brasileiros. Ao notar a falta de formagao cientfHlca
dos historiadores brasileiros de entao, Sergio buscou nos livros estrangeiros
as informag6es que os autores daqui nio elam capazes de Ihe fornecer e
encontrou no olhar treinado dos etn61ogos alemies o Brasil que buscava,
visto sob a utica de um estrangeiro que descobria um mundo novo e estranho.
bem diferente daquela dos autores nacionais que foHavam um povo her6ico.

Elsa particularidade de buscar o Brasil a partir de uma perspectiva
estrangeira certamente contribuiu para que Sergio Buarque de yolanda
percebesse a imports.ncia do indio na formagao cultural do povo brasileiro e

na conquista do territ6rio, uma vez que em seus livros de hist6ria importados
se d6. grande destaque aos pap6is do indio e do mameluco, que elam para o
etn61ogo vindo da Europa ngo apenas memos objetos de estudo, mas tamb6m

deus guias, canoeiros, curandeiros, enfim, ajudantes indispensgveis para
qualquer aventura no Novo Mundo

f verdade que os modemistas farah os primeiros a dar maier atengaa
aos relates de vi4antes estrangeiros que por aqua passaram durante o peHodo
colonial, e fizeram ipso justamente porque queriam redescobrir o Brasil.
conhec6-1o a partir de uma outra perspectiva; e Sergio Buarque de Holanda
certamente se inclui entre estes modernistas interessados em descobrir
nossas ra=izes para a partir dai renovar nosso keio ani.stick. Por6m. o interesse
do Sergio modernista em ler obras estrangeiras sabre o Brasil tem uma
motivagao est6tica, dentro do contexts modernista de buscar uma identidade
cultural genuinamente brasileira. Jf o Sergio historiador das d6cadas
seguintes tamb6m buscava nos autores estrangeiros um distanciamento do
objeto de estudo que nio se podia encontrar nas obras dos autores brasileiros
maid comprometidos em engrandecer um povo do que em descrever e analisar
criticamente o material de pesquisa.

A16m disco, as teorias de autores alemies estudados por Sergio Buarque
de yolanda parecem t6-1o instigado a relativizar a hist6ria, e a melhormaneira
de fazed ipso era comparando a visio dos autores nacionais, carregada de
fervor patri6tico, com a dos estrangeiros, fascinados com o exotismo dos
tr6picos, e que justamente por ipso davam maid atengao ao indigena. Por
Him, o eurocentrismo dos autores brasileiros os levava a minimizar a todo
custo a miscigenagao que atraf a a atengao dos visitantes estrangeiros.
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Introdugao

Os escritores antigos, Tfcito (1914) e Dino Cfssio (1925), escreveram
em primeira mio sabre Boudica nas obrasArzafs, A uda deHgrfcoZa eJJlsr6rfa
de .Roma. Diziam que ela tinha vivido no primeiro s6culo depois de Cristo,
por volta dos anon 60 a 61 D.C., durante a presenga do Irnp6rio Romano na
ilha da Bretanha, que fbi uma rainha Brett, da tribe dos lceni,junta com seu
marido Prasutago

No inicio, sua tribo tinha uma boa relagao com os romanos, mas os
contratempos entre des se iniciaram com o governs de Suetonius Paulinus.
depois da morte de Prasutago. Segundo Tfcito (1968), os romanos tiveram

coma justificativa um contrato feito entre des e o rei dos lceni em que
constava que depois de sua norte suas terras serial divididas entre essen
iiltimos e suas filhas. Nesse contexto, suas filhas foray violentadas e Boudica

foi agoitada pelts oficiais romanos. Depois dense epis6dio a guerreira decidiu,
puma agro de vinganga, format um ex6rcito contra os assentamentos do
Imp6rio.

A estrat6gia da Brett iniciou-se enquanto os romanos estavam
investindo contra uma tribe de druidas na ilya de Mona. Ela, junta com sua
tribo e os Trinobantes, iniciaram um ataque contra Camulalunuln atual
Colchester, depois Londinium, atual Londres e Haig tal'de Veruiamlum, atual
Saint Albans. Seguindo-se logo, a batalha final contra o ex6rcito romano.

A investida dos romanos contra a tribe de druidas aconteceu devido ao
fate que des eras homers sagrados e respeitado pelts Bret6es. tendo assam.

contra des. " ' - -'-'

n :u:t : ::\ I l:l:l:B
a ver uma mulder homo governante e muito menos homo comandante de
um ex6rcito. Dessa forma, Boudica foi descrita por des coho uma mulder
masculinizada, que tinhao tamanho, a voz e as arenas de um harem(CASSIO,
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1925); tamb6m foi constitu-ido um discurso sobre a ineficfcia de sua lideranga

que envolveram a figure feminina da Boudica.

Utilizag6es da figura de IBoudica
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por6Jn inventava agnes para fazer com que sua pena ficasse mats dramgtica
Contudo, nelas, as mulheres tinham pap6is negatives; a16m de mostrar que
Boudica era totalmente inadequada para lidar com neg6cios masculinos, coma
por exemplo, politica e guerra. Ele deixou clara que os brit6nicos se tornaram
gloriosos quando sejuntaram aos romanos(WILLIAMS, 1999; CRAWFORD.

1999). O cargter negativo que Fletcher dg a Boudica teve maiores impactos
nos 50 e 100 anon posteriores a estreia de sua pena.

Em 1753, Richard Glover, em sua pena de teatro, denominada.Boadicea.

tamb6m a representou totalmente hostel; deus atom falhos sempre eras
associados ao seu g6nero, ou deja, esse trabalho chegou a ser uma versio
exagerada de Fletcher

Entretanto, 6 no s6culo XVlll que Boudica paisa a ser retratada coma

uma guerreira e com suas duas filhas sobre sua carroga. Uma obra que
retrata esse aspecto chaka se Ca/npZefe J7isfory af ElzgZanci, de 1757, de
Tobias Smollett. A intengao, Hesse periodo, era modelar Boudica coco uma
6igura patrioticamente heroica, de inspiragao nacional, da literatura e da
arte, devido a. expansao do Imp6rio Britanico, ou selz, para demonstrar as
origens e a grandeza do passado da nagao inglesa

Nesse contexto, William Cowper (1782) escreve a obra .Bozzdlcea; an
ode, na qual apresenta Boudica coco sends assexuada e coco um scone de
triunfo e heroismo Britfnico. deus atom elam descritos para demonstrar o
desenvolvimento do Imp6rio; todavia, foray removidos da obra todos os
aspectos que demonstravam a ambigao e a agressao da personagem
Ou sda, sua imaged foi construida de uma forma que fosse aceita na 6poca.

Entretanto, mesmo sendo, muitas vezes, descrita de forma negativa
Boudica foi constantemente relembrada, da Antiguidade at6 os dias de hde,
devido ao seu g6nero e pelts deus atom, ou sega, pele tata dela ter fido uma
mulher que levou seu povo a. batalha. Elsa associagao de uma mulher em
particular com a guerra, tem fido vista, ao bongo do tempo, homo algo
problematico e desafiador para os artistas que a repres6ntaram. Portanto.
seu significado foi sendo reformulado, seguindo o que a sociedade ansiava
sobre etta figura em diferentes mementos hist6ricos
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Boudica no presence: as tr6s estftuas
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passado. Entretanto, a escultura nio recebeu linanciamento suficiente para
o banho final de bronze e a prefeitura de Londres teve que Sormar um comity
pablico para a arrecadagao de verbal para terming-la. Os principais donatgdos
foray membros da realeza inglesa, acad6micos, jornallistas, politicos e ilcos

senhores galeses(HINGLEy, 2000; PINTO, 2011), os quaid pareceram
reconhecer Boudica Eauito maid coma uma figura delta do que inglesa. Ries

Paris de Gales (Pinto 2011). pr6pria imagem da guerreira em Cardin.

Dessa forma, a escultura s6 foi entregue pronta peso filho do artista,
nano Thornycroft, em 1902, causando grande sentimento patri6tico,
propositadamente colocada em frente a House of Commons, cano se ft)sse

,,defender este 6rgao de possfveis ataques do sul, ou sda, do continente(PINTO,

Contudo, no infcio do s6culo XX, com o declinio do Imp6rio Britgnico
as obras escritas fblando sabre Boudica aumentaram

x -v -+nw

entre as escritoras.

especificamentor;a emm ( bras indicadas para criangas, ou deja, mats

Foi nesse mesmo periodo que a estftua de Boudica iomega a ser
"tHi''da p"' "" 'utro fim e n6o mats coma um s'mbolo do Imp6rio
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Fig. 2. Cartaz comemorativol Fig. 3. Crachf das Suh'agistas, pr6'1914:

A16m disco, homo pode ser visto, a figura e mesmo o none da

personagem foram utilizados em cartazes e panfletos. A est6tua era o lugar
de reunig.o para as reivindicag6es do movimento e, at6 os dias de hole, 6
utilizada por grupos feministas homo forma de aga.o para as mulheres. Um
exemplo disco 6 o grupo denominado Climate Rush, que a16m de lutar pelts
direitos das mujheres, tamb6m batalha a favor do memo ambiente. Inspirado
nas antigas sufragistas, o movimento surgiu em outubro de 2008 com ll
mulheres e maid tarde, tamb6m teve a presenga de homens coho militantes.
A organizagg.o ainda utilize a velma fuse das antigas sufragistas, Deeds lzof
Words, ou seja, 'Agnes nio Palavras', a16m de outta fuse da historiadora
Laurel Thatcher Ulrich (2007), WeZZ-behaved zoomed seldom mate hfsfo/y,
ou sega, 'mulheres bean comportadas raramente fazem hist6ria '.

A16m dessa estgtua em Londres, ha maid dual no Reins Unido, uma
em Cardin. Pals de Gales e outra.em Colchester, Inglaterra. Cardin 6 uma
cidade litorgnea que ainda hde possum raizes Bretis quito acentuadas, at6

18/09/2011).
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pelo fate de ser uma cidade bilingue, olde as plazas de informag6es que
estio escxitas em ingles e em ga16s.

A personagem Boudica tamb6m se mostra quito importante para a
cidade, pois sua estgtua se encontra no pr6dio da prefeitura, o qual mica

localizado no centro da cidade, pr6ximo ao Castelo de Cardin. do Museu
Nadonale da Galeria de Gales. A escultura foi feita em mgnnore Serraveza,
em 1916, por James Harvard Thomas. Sua imagem remeteria a crenga de
Boudica serra uma cider nativa, sendo os ga]eses seus descendentes(H]NGL EY
e UNWIN, 2006; PINTO, 2011).

A prefeitura de Cardin' encomendou elsa escultura depois de fazed
uma consulta em todd o pals para se nomear her6is galeses. Ela fbi colocada,
com outros her6is, no saguao chamado il/ar6Ze llaJZ e foi inaugurada pele
atual Secretirio da Guerra do Imp6rio Britanioo, David Lloyd George. Boudica
6 a llnica heroha entre outros her6is, assam cano algumas santidades, oficiais
de guerras napole6nicas, leis medievais, poetas e lideres que se rebelaram
contra o controle ing16s. A construgao delta estftua aponta-a coma um
sfmbolo de resist6ncia a um inimigo, deja ele romano ou ing16s.
A importancia dessa figura para os galeses bode responder ao fate dos

Fig. 4. Estftua de Boudica em Cardio. 19163.

3 http:awww.sheshen-eceni.co.uli/boudicaphoto.html, acesso em: 24/09/2011.
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senhores galeses terex contribuido para apoiar o t6rmino da estftua de
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considerada uma das construg6es maid s61idas da Europa. Em 1645. foi
utilizado por Matthew Hoppikings cano lugar para interrogat6rio de mulheres
suspeitas de bruxaria, e na contemporaneidade passou a ser
o museu aquija mencionado

Este nio 6 um simpler museu, mas um simbolo de Colchester. com a
heranga dos antigos vestfgios da Hist6ria BritgMca. E elsa construgao,junto

Boudica e a materialidade

Seguindo o mesmo pensamento de Daniel Miller (2001) caimos na

questao, W%7 s0/7w fhf/zgs matter?', ou sega, porque as coisas sio importantes,

ou porque alguns objetos, maid do que outros, significam tanto para o ser
hurnano? Coisas, oljetos, monumentos, estatuas, Construg6es, pr6dios, est&o
.-enraizados na cultura e na hist6ria de um deterrninado grupo ou at6 mesmo
de toda uma nagao, embebidos de sentimentos, tradicionalismos, lembrangas
honda, nostalgia e poder. ' ' "'-'''-v''"'

A questao sobre a cultura material levou intelectuais a insistirem no
estudo da impoitancia das formal em relagao a reprodugao social e a.
dominAncia ideo16gica", constituida sobre os olljetos.

No faso de Boudica, ngo s6 a materialidade demonstra a importancia
da personages para a Gra-Bretanha, mas deve-se pensar que esse valor
material ressurgiu posteriorxnente a um contexto expressado textualmente
ou SQja, dela ter fido descrita de uma forma pouco positiva, na maioria das
vezes, por um longs tempo. Sendo assam, ngo se pode negar a criagao das
"vedas Boudicas" advindas de diferentes 6pocas. Entretanto, o conte6do dos
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Consequentemente, depois da decad6ncia do Imp6rio Romano,

mujhereseseencontravamemumpostodepoder. . .. :

A imaged de Boudica apenas foi utilizada peias muineres unu
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diferentes tipos de antes, que fizeram com que a lembranga de deus atom e
sua importancia fosse considerada e clamada at6 os dias de hoje

Entretanto, o que Hodder(1991) pontua 6 que estes conceitos simb6]icos
sio o centro de mudangas socials e econ6micas e que o ato da ag6ncia humana
dentro de uma estrutura social e simb61ica 6 capaz de transformar
estrategicamente essa estrutura

Dianne dos ob6etos e, espedficamente, dianne das esculturas de Boudica,
pode-se dizer que os objetos corporificam a mem6ria social, por6m sio
passiveis de reinterpretag6es, podendo gerar significag6es diferentes e at6
contradit6rias is interpretag6es originais(FAULHABER, 2007).

Conclusio

O que pode ser concluido 6 que as feministas Brit6nicas utilizaram
para suas reivindicag6es uma representagao da origem do seu passado, que
foia estgtua de Londres, que primeiramente teve um simbolismo especm.co
em relagao ao Imp6rio Britinico e que mostrou as rafzes e a grandeza do seu
passado, mas que, posteriormente, seu o significado alterou-se em decorr6ncia

de um movimento temporale passou a representar a atitude e a forma do
poder feminino para as sufragistas

Dessa forma, a figura de Boudica se tornou um scone de luta, por ter
fido uma guerreira e por ter defendido os Bret6es contra o inimigo. Tornou-
se uma representante do feminino, por ter fido mulher, canada e com dual
6]has; e 6 considerada uma expressao po16mica, por ter feito argo in6dito aos
olhos dos romanos. Ela 6 considerada uma inspiragao nacional, tanto 6 que.
ao longo da hist6ria da Inglaterra, ela foi comparada com outras mulheres
poderosas, homo a rainha Elizabeth le a rainha Vit6ria, a16m de ser utilizada
por algumas dessas mulheres como exemplo de bravwa. E, por fim, seu
nome e sua forma sio clamados at6 os dias de hoje em movimentos feministas

ingleses, sends, que dessa madeira, foi responsgvel pda formagao de uma
concepgao de mulder.

As estftuas construidas nas cidades de Londres, Cardin'e Colchester.
e sua perman6ncia at6 a atualidade, a16m de serem simbolicamente
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determinado per(odo de tempo.

Bibliografia

BARRETT, J. C. 1988. "Fields of discourse -- reconstituting a social
archaeology". CHtiqzte afAnfhropoZogy, vo1. 7, n. 3.

BOYER, M. C. 1996. The CiO of CoZZecfiue ]femary; lts llisforicat /mclgery
and Architectural Entertainments. Massachusetts: Institute of
Technology

:MAXI;l ; ;: ;1 ;8F,
CRAWFORD, J. 1999. "Fletcher's the tragedie of Bonduca and the anxieties

of the masculine government of James 1". Studies in .E7zgZish. Ziterafure,
]500 - ]900, 39, P. 357-81.

FAULHABER, p. 2007. "lnterpretando os artefatosrituais Ticuna". .Reuisfa
do Mztsez& de ArqzzeoZogia e EfnoZogia, Sio Paulo, 17. P. 345-363.

FLETCHER, J. 1979. "Bonduca". In: BOWERS, F. (ed.). The dramahc maris
in the beaumont and FZecher canon. Cambridge: Cambridge University
Press.

FUNARI, P. P. A. e SILVA, G. 2008. "p6s-modernismo". In: ZeoHa da .271sf(irda .
Sg,o Paulo: Brasiliense.

GLOVER, R. 1797. "Boadicea". In: BELL, J. (ed.). British Theatre: volume ll.
Londres: British Library.

77



Tats Pagoto BALD

HEYWooD, T. 1640. 7'he exempZa/y /apes a/zd memorable aces of nine the
most worthy women in fhe world. Londres: Thomas Cates

HINGLEY]R e UNWIN, C. 2006. Bozidfca. /ranHge warrior queen. Londres;

FODDER, 1. 1991. The domesf£caffon o/'Europe. Oxford: Blackwell.

MIKALACHKI, J. 1998. The legacy of Boadicea: gender and nation in e8Fl-r
Modern England, London, Routledge. ' '' ''' '-- -'''

SCOTT, E. 1993. "Writing the roman empire". In: Theoretical roman
archaeoZc49y;/Erst co/z4erenceproceedfzzgs. Aldershot, BrookHleld. EUA:
Avebury

SILVA, G. J. 2004. "G6nero em questao -- apontamentos para uma discussio
te6rica". il/rome - Reufsfa u£rtuaZ de llama fdades, Dossi6 1iist6ria
Cultural, n. 10, vo1. 5, abr./jun. Disponivel em: httN7www.seol.com.for/
m.nme

SMOLLETT. T. 1758. A compZefe hfsfo/y o/' E/zgZand/}om fhe descent of

:'«",' Ca..., '. 'h ' ',", .f !* '. '.p '"'' i..d..l;: J..: il;;l;=
SPEED, J. 1611. The h£sfo/y af Great Brffafne tender the conqzzesfs of ye

/0/7zans, salons, danes and normans. Londres: loan Sudbury & Gong

TACITO, P. C. 1914. Z)faZogus, .4grfcaZa, Germdnfa. Londres: William
Hinemann LTC; Cambrigde, Massachusetts: Harvard University Press.

TACITO, P. C. 1968. TheAnnaZsaf/lnperhJRa/zze. Londres: Penguin Classics.

WEBSTERr J. 1978. .Boudfca; fhe .British reuoZt agar/nf .Rome.A.D 60. Londres,

ULRICH L. T 2007. WeZZ-behaved women seldom Haig hfsfo/y. Nova York:

":'l:l:=ll$E:l:l:FK =' i:::;'z::
78



O natural homo valor: uma anflise
das prgticas sociais e significados !e.

natureza articulados aos produtos organicos

CamiZa .MidoH .ZWorefnu+

Rehn«xo

a dais mercadorias.

Palavras-shave: Natureza, Pureza, Cultura Material

4 Mestrandzl eln Antmpologia Sadat pda Universidade Estadual de Campinas



Ca,m,U,ct M.id,oH, Moreirct

Introdugao

Na introdugao do livro 4 vida socfaZ das coisas (2006, primeira
publicagao em 1986), Aqua Appadurai faz uma importance defbsa do retomo

dos estudos sobre cultura material na antropologia. Dentre uma longa
discussio sabre a diving.o onto16gica entre objetos e humanos, e homo
significados e relag6es socials sio construfdos na articulagao entry pessoas e
coisas, o autor revisa abordagens te6ricas que construiram paradigmas
e orientaram o tratamento dos objetos nas ci6ncias socials. Apes exphcitar o
coiljunto de pressupostos das teorias do valor criadas por Simmele pda
teoria marxista, Appadurai defende um m6todo para o estudo dos obletos
que des sejam compreendidos em movimento. Analisar os objetos em sua
movimentagao, seguindo-os em suas traUet6rias, 6 o que poderia nos dar a

dimensgo de deus diferentes regimes de t;afar. Com elsa categoria, Appadurai
quer destacar que o valor 6 contextualmente construido, e que conforme
a cultura, os agentes e o tempo, a escala de valoragao se transforma. Assim,
ele explicita o canter transit6lio dos valores, e principalmente, sous processes
de criagao, que sio a politica em um sentido extenso. Perseguir os objetos
em suas trqjet6rias poderia, assim, desHelizar as fomias de criagao de valor e
de mercadorias. Sonia-se a ipso, que a observagao da materialidade dos
produtos permitiria depreender os conte6dos culturais que sio comunicados
com os ohjetos,ja que todd produgao 6 culturalmente concebida, e todo produto
6 um signo materializado (MILLER, 1998).

Seguindo asta proposta de Adun Appadurai, o presents texto 6 um
ensaio de tal m6todo. Por meir da observagao de objetos de6nidos coma
produfos organfcos em pequenos locais de sua comercializagao na regiao
metropolitana de Campinas, procurou-se dehnear suas redes socials, que
sio tamb6m redes de sentidos, constituidas por meio da dinimica desses
produtos. O objetivo principal do texto 6 descrever as prgticas sociais
articuladas aos produlos org nlcos, interrogando as nuangas de agnes e
proUetos culturalmente produzidos, que circular com des. Na cede por des
configurada, procurou-se investigar a pluralidade de deus atores que varian
de movimentos da agricultura familiar, agricultores eco16gicos que acreditam

em outras possibilidades de interagao entry homed e natureza, poder ptiblico
m ultinacionais da inddstria agroalimentar, rides varejistas e cooperatives
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de consumidores engajados em formas de comercializagao maisjustas e com
preocupagao am.biental. Com.o affirm.a Appadurai(2008)

(...) embora de um ponto de vista te6rico atores humanos codifiquem as
coisas por keio de significag6es, de um porto de vista metodo16gico sao aB
coisas em movimento que elucidam seu contexto humano e social
(Appadurai, 2008: 17)

Para ipso foi observado Iris espagos de comercializagao no municipio
Campinas, a saber: a keira do Parque Eco16gico organizada pda.AssociaCao
Natural de Campinas(ANC); a tr4jet6ria da pmdugao ao consume de organicos

nas enhegm a domicilio do sino YamaguisH; e por 6]timo, os produtos oiganioos
do supermercado Pgo de Ag6car localizado no distrito de Bargo Geraldo do
municlpio de Campinas. A]6m disco, farah ulilizados materiais impressos e
virtuais produzidos polos adores desses locais de comercializa€ao, com a 6nalidade
de conhecer o modo homo des iidormam suas praticas

Por 61timo, 6 importante considerar que este texto 6 uma tentative de
delinear um campo de pesquisa, e anunciar reflex6es que servo aproflmdadas
em um trabalho posterior:. E por tal motive, que a parte etnogrgfica da
trabalho trarg. uma sensagao de que este descolada do restante. No entanto,
seu conte6do n£o 6 menos fundamental. Gragas a observagao participante
nos espagos enunciados arima, principalmente acompanhando um dclo inteiro
da colheita de um alimento organico at6 o consumo, 6 que foi possivel
compreender a movimentagao das vidal que se articular junto com estes
objetos.

1. 0 que 6 produto organico

Entre as d6cadas de vinte e trinta, em meir aos debates sobre
altemativas agHcolas no contexts euro americano ejapon6s, nance o conceita

Peoquisa desenvalvida no Programa de P6s Graduagaa em Antropologta Socialda
Univemidade Estadual de Campinas para obtengao do titulo de mestre
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de agricultura organica no cengrio intelectual. Tal conceito foi introduzido no

Brasil, na d6cada de setenta, inicialmente por ONGs e t6cnicos agHcolas sob o
Dome de agricultura altemativa. No decorrer dos ands, o termo agricultura
altemativa deu origem a outros Homes, entry des agricultura organica e
eco16gica, que a principio reuniu grupos de agricultores fbmiliares organizados
em pequenos drcuitos de comercializagao e consumo alternativos na regiao
sul do pali. A parter dos anon 1990, a agricultura organica 6 apropriada pda
agroindastria, em consequ6ncia da expansao de um mercado de produtos
saudfveis. Este processo, em que o mercado se apropria de prgticas da
agricultura organica, nio ocorre sem disputas. Uma das controv6rsias que
existe em tome desses produtos reside nos pregos elevados em que sgo vendidos
ao consumidor, caracterizando-os coco um mercado de produtos de luxo
dedicados is classes altai. Jg. outras correntes ligadas ao movimento de
agricultura altemativa consideram os organicos cano altemativa para uma
produgao agHcola mats eco16gica e sodalmente maisjusta.

A categoria.produfo organ&o, no Brasil, inclui tanto alimentos #escos
flutas, verduras, grates, carnes, laticinios --, quando processados -- pies,

molhos, massas, enlatados --, a16m de vestugrio e cosm6ticos. Segundo
o website do Minist6rio da Agricultura da Pecufria e do Abastecimento, os
organicos sio assim definidos:

Para ser considerado ozganico, o pmduto tem que ser produzido em um ambiente

de produgao organica, olde se utiliza come base do processo produtivo os
plincipios agroeco16gicos que contemplam o uso responsavel do solo, da agua,
do ar e dos demais recumos naturais, respeitando as relag6es sociais e
culturais. Na agricultura otganica nio 6 permitido o uso de substgncias que
coloquem em cisco a sa6de humana e o meio ambience. Nio sgo utihzados

fertilizantes sint6ticos so16veis, agrot6xicos e tmnsg6nicos.2

Atualmente, estes produtos, para serem comercializidos doh.o
organicos, devem possuir a chancela de um belo pablico- o SISORG, Sistema

' Disponivel em: http:awww.prefiraorganicos.com.for/oquesao.aspx. Acesso em .April
de 2012
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controv6rsias political.
A lei define produto organico coma:

nao.prqudicial ao ecossistema local

C) atributo organlca, de acordo com a legislagao, faz refer6ncia a uma
singularidade no regime de produgao. Assim coco certos produtos possuem

a Disponivel einhttp:/hww.planalto.gov.for/ccivil 03/Leis/2003/L]0.831.htm. Acesso

$
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uma inscrigao simb61ica referente a um territ6rio, coma o espumante
Champagne ou o Que#o Minas(Menasche, 2010), a definigao do produta
organico faz mengao a certas t6cnicas que, por de6lnigg.o, nio aferem perigo
aos ecosszlsfemas e que, por ipso, carregariam consign um conjunto de
representag6es e inscrig6es simb61icas referentes a. relagao entre natureza e
cultura.

O artigo primeiro da lei tem o objetivo de deHtnir etta singularidade do
regime de produgao

Art. I' Considers-se sistema organico de produgao agropecugria todo aquele
em que se adotam t6cnicas especificas, mediante a otimizagao do uso dos
recursos naturais e socioecon6micos disponiveis e o respeito a integridade
cultural das comunidades rurais, tends por objetivo a sustentabilidade

econ6mica e eco16gica, a maximizagao dos beneficios sociais, a minimizagao
da depend6ncia de energia nao-renovfvel, empregando, sempre que possfvel,
m6todos culturais, bio16gicos e mecanicos, em contraposigao ao uso de
materiais sint6ticos, a eliminagao do uso de organismos geneticamente
modificados e radiag6es ionizantes, em qualquer use do processo de
produgao, processamento, armazenamento, distribuigao e comercializagao:
e a protegao do meir ambiente.6

Apesar de o texto legal ser amplo ao nos fornecer uma deninigao positiva
do que 6 um sistema organico de produgao, 6 possivel destacar marcadores
que delimitam suas #onteiras. Primeiro, as interdig6es claus quando ao uso
de "organismos geneticamente modificados e radiag6es ionizantes'
O impediments de tais t6cnicas 6 significativo, no sentido em que lorna
explfcito que certas mediag6es modificam a natureza de tal forma que ela
nio pode maid ser organica, mesmo que organismos geneticamente
modificados possam ser cultivados sem agrot6xicoso. E segundo, a expressao

Acesso em abril de 2012. plana]to.gov.for/ccivi].03/Leis/2003/L10.831.htm.

6 Etta interdigao nio 6 banal, jg que varia conforme interpretag6es. Em reportagem
recente publicada no Le Monde Diplomatique Brasil de Fevereiro de 201 I ojomalista
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e de sua apropriagao do natural

2. A institucionalizagao do natural coco niche de mercado?

2005), cano podemos ver na passages:

Nas altimas dubs d6cadas o setter de "oiganicos' foi transformada de rides
locais de produtores e consumidores infomnalmente coordenadas para um

colocou em xeque a pr6pria definigao:

85



Ca,mil.a, MidoH. Moreba

sistema globalizado de com6rcio fotmalmente regulado ligando, socialmente

e espacialmente, locais distantes de produgao, de comercializagao e
consumo. Vendas globais de produtos organicos certificados. embora com
percentual pequeno das vendas totais de alimentos(menos de 1% at6 10%

dependendo do pals e do produto) fizeram dos organicos o segments de Haig
rgpido crescimento na ind&stria alimentar nos iUtimos anon(cerca de 20%u

ao ano, entre 1997-2001). A demanda crescente por alimentos organicos
nos parses do Norte ou pailses de alta renda(PAR), estimulou nesses pailses
o surgimento de importag6es de produtos tropicais, produtos frescos de
entressafra, e de "commodities" dos parses do Sul ou parses de baixa renda
(PBR). (Fonseca, 2005: 01)

A construgao de normal que regulamentam a produgao,
o processamento e a distribuigao de organicos nio pode ser desassociada de
uma politica de trocas globals. Na tele de Fonseca (2005) vigora uma cHtica
i feta de padronizagao das normal que regulamentam a produgao organica,
em que dada pals define deus parametros legais, muitas vezes divergentes
entre si, dificultando as trocas comerciais no sistema internacional. Por
exemplo, para um produtor exportar seu produto organico para o mercado
europeu, ele precisarg contratar uma certificadora aceita pda UE7, ngo
bastando que o produto sda considerado organico no Brasil Se o mesmo
produto for exportado para o mercado norte americano, ele precisar6 de
uma nova auditoria de outta certificadora aceita nos EUA, e teri maid um
belo em sua embalagem(ver a imaged 2 da embalagem do cafe da Native).
A standaz'dlzaffon, terms em ing16s utilizado para padronizagg.o de
parametros legais e t6cnicos de qualidade comp6e a engrenagem das trocas
econ6micas

Binsbergen (2005) defende que a invengao e adogao de certas
nologias culturais serial responsaveis pele aumento ou diminuigao das

dingmicas de trocas de objetos. Uma das t6cnicas citadas pele actor foia da
criagao de moedas, cuja fungao 6 dar equiva16ncia aos objetos, assim homo a
pr6pria categoria commodities, eula origem etimo16gica remete ao comum,

No 1inguqjar t6cnico diz-se que a certificadora deve ser "creditada", ou sega,
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e puja fungao 6 traduzir valores distintos em regimes equivalentes.
Estabelecer a equiva16ncia entre coisas, segundo ele, 6 o calculo que possibility
as trocas. Por ipso, pensando nos organicos, diversas estrat69ias coco a
criagao de selos de autenticidade, que atestam o cumpnmento de
normatividades internacionalmente aceitas, ou impostas, ou deja,
a standardization desses produtos pemdte sua circulagao pele globe,jf que

significariam uma equiva]6ncia de modelos de produgao, e logo dos produtos.
A jnstitucionalizagao procura, assim, padronizar uma formula de produgao
que permite que estes produtos sejam comercializados pele globo.

de organicos cresce no pals, sendo possfvel encontrar os produtos em
diferentes calais de comercializagao, coma em grander redes de varqjo, coho

Pio de Agacar, Walmart e Carrefour, em feiTH e lojas espedalizadas, assim
cano cooperativas de consumidores(BRASIL, 2007). A16m disco, verifica-se
notfvel expansao recente da produga.o destinada a mercados internacionais
O Brasil firmou-se, nas dual Qltimas d6cadas, homo maier exportador de
aqUcu arganico destinando a exportagao 70% da produQao orgailica nacional
(BRASIL, 2007). A Halide, marfa da Usina S&o Frandsco para sua linha do

Mgl$gl z:! n
A diversificafao da produgao com a criagao de linhas organicas de produtos 6
claramente uma estrat6gta da corporagao para o aumento de seu capitalto.

I At6 o nresente memento nio dispomos de dados atuais que con6irmem etta prqjegao.
) Estes rides possuem marcus pr6prias desses produtos, coma a Taeq Organico do

grupo Pa corporagoes coma a Coca Cola, a Batavo e a Nestle tamb6m possuem uma
linha de produtos organicos.
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Atualmente, a linda de organicos da .ZVaffue inclui: carl, cafe so16vel
achocolatado, sued de laranja, leite de soja, azeite, cookies e granola,
comercializados em larva escala na redo de supermercados Pio de Agiicar
O name da marca: aMQf£o€- .prodzzfos da natureza" faz refer6ncia ao natural,
homo se a natureza estivesse contida nestes produtos. O faso do agacar
exemplifica, entretanto, dilemas delta produgao que 6 alvo de critica de
agricultores eco16gicos e consumidores naturalistas, que tended a contestar
um typo de produgao em larga escala, estruturada na monocultura, latin'bdio
e exportagao.

3. O natural homo movimento social?

Se, por um lado, existe a expansao de um mercado mundial de produtos
organicos certificados, por outro, apenas uma minoria de produtores
brasileiros este. ligada aos processes de certificagao. De acordo com o illtimo
Censo Agropecugrio realizado pelo IBGE em 2006, dos 90.497 estabeledmentos
que se declararam coma produtores de orgs.nicks, apenas 5.106 sio
certificadosu. As prfticas da agricultura organica ng.o sio historicamente
restritas ao surgimento dos marcos legais e institucionais, o que pode ser
explicado pelo cato de que, desde sua origem, a agricultura orgs.nica surgiu

como um movimento social que propagou ideias contrgrias aquelas que
fundamental praticas agricolas apoiadas no uso de fertilizantes quimicos
(EHLERS, 1999). O contexto brasileiro expressa bem estes desdobramentos,
uma vez que, aqua, o surgimento da agricultura organica vinculou-se,
historicamente, a, defesa da agricultura familiar e da produgao natural

A agricultura orgs.nica tem suas origens nas d6cadas de 1920 e 1930,
nos contextos euro americano e japon6s, quando se deu o surgimento de
movimentos e pr6ticas agrfcolas contrgrios a adubagao qu:imica. Estudos em
quimica inorganica dos solos, e sua inter-relagao com a nutrigao de plantar,
comegaram a tomas compo nas praticas agrfcolas no final do s6culo XIX
(EHLERS, 1999), e foray responsaveis por uma s6rie de transformag6es nos

Acesso em abHI de 2012. prefiraorganicos.com.bz:/agrorganica/producao.aspx.
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alternativa. endo da agricultura organica no Brasil asta inserido nests

i2 GRAZIANO DA SILVA, Jose. 1996. A Nova dinfmica da agricultura brasileira.
Campinas: Universidade Estadual de Campinas. Instituto de Economia. p. 01.

89



Ca,mU,a, MlidoH, Mlorehct

familiares e eco16gicos; e t6cnicos agricolas. A produgao de organicos Hesse
contexts caracteriza-se pda diversidade dos cultivos em uma pequena
propriedade, e por uma comercializagao regional da produgao. Se por um
lada existe um mercado mundial de produtos organicos, por outdo, existed
diversos circuitos locais de comercializagao organizados por estes pequenos
agricultores que acreditam na agricultura organica homo uma estrat6gia
produtiva oposta a revolugao verde

4. A construgao dos espagos naturais nas feiras e nos produtos

O mercado de produtos organicos, apesar da singularidade da palavra
mercado, 6, no entanto, composto por diferentes canais de comercializagao
com praticas e atores distintos. Variados tamb6m sio os produtos, jf que
alguns que circular em um canal podem nio circular em outros. Dos lugares
pesquisados no municipio de Campinas, encontramos praticamente os
mesmos produtores participando nas feiras, mas nenhum doles comercializava

com a IQja do Pio de Agacar. Para venda nas grander redes de supermercados
os agricultores precisam atender a uma s6rie de procedimentos coma
a certiHicagao por auditoria de todos os produtos; os custos do transporte;
pagamento da gondola; venda por consignagao. Estas exig6ncias do
supermercado sio resumidas em, segundo Fonseca (2005

p. 29): 'nequ6ncia, quantidade, qualidade visual, prego, responsabilidade pdas
perdas, etc". O cusco para funcionar de acordo com etta estrutura 6
demasiadamente oneroso para a economia de um pequeno agricultor,
inviabilizando sua participaga.o neste tipo de mercado. No entanto, hg. outras
formas de comercializagao de organicos, mats adequadas a etta realidade
venda em pequenos estabelecimentos especializados, as entregas a domicilio,
e pdncipalmente as feiras de organicos. Nas pfginas seguintes procuramos
descrever alguns circuitos de comercializagao local no muni(ipio de Campinas
com o objetivo de perceber os significados atribuidos a estes produtos.
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4.1 Feira no Parque Eco16gico da Associagao de Agriculture Natural
de Canipinas e liegig

n lsso significa que a Associagao este cadastrada no MAPA e que por ipso pode
eDnitir certificagao de uma produgao organica por meir do Sistema Participativo de
Garantia.
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Participativo de Avaliagao da Conformidadeia, deus associados ganharam o
direito de criar processor de certificagao em grupo chamados de Sistemas
Participativos de Garantia, coma explica o website da associagao:

A partir de janeiro de 2011 a ANC foi autorizada pele MAPA a funcionar
coma Organisms Participative de Avaliagao da Conformidade, atuando coma

um Sistema Participative de Garantia e permitindo o uso do self de produto
organico(SisOq) por sous membros. HQje partidpam dente SPG agricultores,
processadores e comercializadores, todos reunidos em diferentes grupos e
localizados nas regimes de Campinas, Americana, Vargem, Socorro, Jarind,
Ours Fina, entre outras. A16m destes gruposj6 cadastrados, existem outros
grupos que estio interessados e preparando-se para participar em breve
dente processo junto conosco

Os produtos vendidos diretamente ao consumidor, ou deja, pelo pr6pHo
produtor, nio precisam do SISORG, desde que o produtor apresente um
documents emitido pelo Minist6rio da Agricultura Pecugria e Abastecimento
que o autoriza a comercializagao direta homo produtor organico. Um dos
requisitos obrigat6rios para a participagao na keira da ANC 6 possuir o
certificado de organico. f por esse motive que todos os produtores da keira
sgo associados a. ANC, e razed parte do Sistema Participativo de Garantia
(SPG) que 6 uma forma de obtengao do certificado de conformidade organica.
Os SPGs da associagao sio formados por produtores, consumidores e t6cnicos

agticolas que em puzo acompanham a produgao de dada associado. De acordo

com os agricultores, tal sistema 6 dais flexivel, do que o processo de
certificagao por auditagem -- em que o agricultor papa um terceiro, geralmento
uma empresa especializada -- pois se ad6qua mellor:i sua realidade de
funcionamento, principalmente a econ6mica.

Enquanto conversava com uma agricultora sobre certificagao, ela me
mostrou um Polo de selos SISORG, e explicou que o governo verde os selos;

cerca de doin mil selos custa R$30,00 reais. Na sua barraca vgrios produtos,

i4 Disponfvel em http:awww.anc.org.br#exto.site.php?area=spg. Acesso em abril de
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apesar de serem produzidos por ela e peso marido, tinham o belo em sua
embalagem. Para ela a emballagem d6 maid trabalho na propriedade, mas
ments na hora da venda: "porque o consumidor pega o pacote e guarda;
a grand o processo 6 dais oneroso para o produtor. O consumidor pergunta
o quilo, pega uma sacola, escolhe o produto, e a gente tem que pesar
e calcular o valor. lsso impede que muita gente compre ao mesmo tempo".

A maioria das barracas conta com poucas pessoas trabalhando. Na do
Edu trabalhavam ele e a esposa; na da cerfmica somente o produtor; na
barraca da Associagao de auto Fino eras tr6s; a da Fazenda Sio Jose estava
com quatro pessoas, 6]hos do produtor. A barraca do Yamaguishi era excegao,
pois contava com fete pessoas, sends a maioria deles moradores da
comunidade olde este o sftiots, e apenas dubs eras contratadas para razer a

A maioria dos produtos comercializadog.na keira sio verduras, legumes ,

railzes, ou deja, produtos 6'escos, que geralmQnte se repetem em diferentes
banacas. Pode-se encontrar alfaces em praticalilente today as banacas, assim
como couve manteiga, r6cula, dlic6ria, mandioca e tomate. Havia barracas
exclusivas de: massas; pg.es, bolos e salgados; cosm6ticos e cergmicas
0 6nico item que nio encontramos foi carne de nenhum lipo.

keira

4.2 Entregas a domicilio do Yamaguishi

Para acompanhar etta forma de comercializagg.o fiquei hospedada no
sino Yamaguishi durante tr6s dias, para poder acompanhar a trajet6ria dos
produtos organicos na colheita, processamento, at6 as entregas nas casas e
estabelecimentos, ou sega, at6 o consumo, se o considerarmos coco a fue

em que o produto 6 adquirido pelo consumidor e nio quando ele 6 utilizado.
A proposta dessa parte do texto 6 descrever os contextos presented na
trajet6ria destes produtos.

No pr6ximo gelato contareia organizagao do Yamaguishi
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4.2.1 0 sino e a vila

O sino do Yamaguishi mica na zona rural do municfpio de Jaguari6na,
no interior do estado de Sio Paulo. A regiao 6 altamente urbanizada, o que
torna o acesso ao local f aol por keio da SP 340, rodovia que liga Campinas e
Sio Paulo a. Mogi Mirim, e ao Estado de Minas Gerais.

Meus principais interlocutores no sino foray o Diego e o Lucio.
O primeiro 6 um jovem agr6nomo, que este. ha um ano e keio no sino. Ele
conheceu o Yamaguishi em seu 61timo ano de ©aduagao na universidade,
quando 6 obrigat6rio aos alunos razer um estagio de sein memes em algum
local de produgao agropecug.ria. homo seu interesse era agricultura
sustentgvele agroecologia, procurou o Yamaguishi, e apes os leis memes do
estagio resolveu permanecer e moran uma parte da semana no sino.
Atualmente, ele cuida de um pedago da horta, que fora calculado para ser do
tamanho que uma pessoa, trabalhando dual vezes por semana, poderia cuidar.
Neste espago ele desenvolve certas t6cnicas da agricultura organica, que
6 o plantio sob a pasha, cultivando esp6cies cano tomate, tomate cereja,
berinjela, e pepino. A16m disso, o Diego raz a keira no Parque Eco16gico, e
trabalha na Associagao de Agricultura Natural de Campinas(ANC).
O segundo informante, Lucio, foi queen possibilitou minha ida e estadia la.
Ele 6 um dos fundadores do sino, onde mora com a fam:alia e trabalha na
administragao das vendas de produtos, hf cerca de vinte ands

Na estrada do sino hf um grande mural que conta a hist6ria e o
prop6sito daquele lugar. O Yamaguishi faz parte de um movimento
comunitfrio fundado no Japao em 1953 por um agncultor chamado Miyozo
Yamaguishi. Seu objetivo principa16 a construgao de uma "sociedade ideal"
que "tem coco base a harmonia da Natureza com a agro humana"n.
A parter dos preceitos criados por Miyozo, fni f\mdada a AssociaQao Yamaguishi
Associagao Felicidade e o Movimento Yamaguishismo, do qual o sino de
Jaguariana faz parte. Ha diversos sitios como este no mundo, principalmente
no Japao. Estes sitios sio chamados de Vilas Yamaguishi, onde moran e
trabalham deus seguidores.

io Disponivel em: http:awww.yamaguishi.com.for/associacao/movimento/default.asp
Acesso em abril de 2012
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da sociedade.:

separado das casas.
shi.com.for/institucionaVcenario.asp. Acesso em

abril de 2012.
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4.2.2 As transmutag6es da roma ao pacote
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e uma esp6cie de carroga feita com tubes de aluminio e rodas de bicicleta

As 6h30 seguimos pdas rogan, levando os materiais na carroga.
1 2 niro.s
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outras pragas, nio 6 feito com agentes externos como agrot6xicos
Procura-se manQjar o proprio ambiente de madeira a mantel o equiHbrio do
agroecossistema, pris parte-se do principio que o desequililbrio provoca o
surgimento das pragas. Quando eventualmente ha alguma inf'estagao, des
utilizam um composto feith de pimenta vermelha para borrifar as plantar.
Eases sio alguns dos motives que exphcam o porqu6 o cultivo organico exige
maid mio de obra que a agricultura convencional

Fiz a colheita com Dona Catalina, que, aos 56 aaas, trabalha na colheita
ha dais anon, e mora com os HHhos e neto numa casa do sino. Antes dense
trabalho ela morava na cidade de Arthur Nogueira, na regiao de Campinas,
onde tinha uma casa pr6pria com os filhos e trabalhava homo empregada
dom6stica. Atualmente, deus $ilhos tamb6m trabalham no sino: o filho nas

feiras e entregas, e a filha na granja. A casa em que moran 6 cedida pele
empregador, e segundo ela, nada 6 descontado da folha de pagamento pelo
seu uso, nio tends gaston com energia nem aqua. A16m disso, uma parte do
alimento que consomem prov6m da aorta e das cobras das feiras. A decisg.o
de gait da cidade e procurar emprego no campo foi uma vontade dos Hilhos,
a 6im de diminuir as despesas.

Durante todd colheita, cerca de uma hora e leia, ficamos em p6, semi
curvadas, e sem banheiro por pesto. Colhemos de nirgs uma area de um
pouco dais de um metro quadrado que foi equivalente para encher um tergo
da caixa. A quantidade de cada produto que fora colhida 6 uma estimativa
para se razer o nimero de matos ou pacotes dos pedidos. A estimativa 6 feita
com o olhar, cglculo que todos saber fazer.

Voltamos ao galpao, depois de tr6s horan, e colocamos as caixas com

as verduras perto de uma grande pia. Em dada uma das cinco pias desse
galpao trabalhavam uma media de dual pessoas. Nests galpao tudo o que
fora colhido na aorta era lavado, selecionado, corrado, pesado e, uma parte
dos produtos, embalado. A16m da selegao queja fora feita durante a colheita,
Hesse momento do processamento, havia uma nova escolha dos melhores
itens. Os tacos elam cortados, assim homo outras panes das plantar que
nio sio destinadas ao consume. Nesse processo as plantar da Toga
transformam-se em produtos uniformizados, higienizados, embalados e
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e assam por dianne.
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4.2.3 As 16gicas da distribuigao: atudo 6 uma conga:

E quase impossfvel conseguir descrever em detalhes as 16gicas de
funcionamento pdas quaid opera o galpao. O espago grande, equipado com
caixas plasticas sob carrinhos de rodas, balangas e cameras f'ias 6 o centro
de recebimento, armazenagem, e distribuigao dos produtos no sftio. Nas
cfmaras sio armazenados diferentes tipos de alimentos. Ao todo elam tr6s
com temperaturas distintas. Na mellor, e mats fha, com -- 5c ' ficavam mages
kiwis, feij6es, e graos de trigo. Na cgmara maid quente, ficavam as bananas.

onde se sorta um composto gasoso de etileno com nitrog6nio por doin minutes
a dada doin dias para que as bananas verdes possam vicar madurai. As bananas
quando colhidas verdes, a ments que fiquem nessa carrara, ngo amadurecem
A quantidade de ggs e o tempo na cfmara sio programados de acordo com o

dia da entrega, pols tudo 6 calculado para que as bananas cheguem maduras
na casa do consumidor. Na camera maier ficavam as caixas com os pedidos
separados dos consumidores, e havia tamb6m algumas caixas armazenando
chuchu, pepinojapon6s, tomate, melancia, mello. No galpao havia tamb6m
uma gala sem refrigeragao, com prateleiras e caixas plasticas onde ficavam
estocados produtos processados cano grates, farinhas, mel, ge16ias, sunos

Os pedidos dos consumidores depois de separados em caixas nomeadas
com o Dome do comprador sio armazenados na camera fda maior. em tr6s

setores diferentes, dada um correspondente ao Home do inotorista que fang.
sua entrega no dia seguinte. Ao todo sio tr6s motoristas. dada um faz uma
rota por dia na regiao metropolitana de Campinas ou na cidade de Sio Paulo

A dinfmica de funcionamento do balcio 6 a seguinte: no periods da
manzi os produtos que estio estocados, come legumes frutas e raizes sio

empacotados, ja que as hortaligas sio embaladas na aorta. No periodo da
garde sio separados os pedidos dos consumidores em caixas de plaslico. Todos

os produtos quando empacotados recebem uma etiqueta do Yamaguishi, a
belo SISORG, e outra etiqueta com o none do produtor que fez aquele produto.

ec
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4.2.4 Entregas e consumo
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grupo de Consumidores formado ha quatro antes por estudantes da
Universidade Estadual de Campinas. O grupo faz compras diretas com
agricultores e outros produtores de alimentos organicos com o objetivo de
eliminar agentes intermedifrios entre produgao e consumo, coma
supermercados e atravessadores responsaveis por concentrar a
comercializagao e distribuigao de alimentos. O grupo apoia pequenos
produtores, assentamentos, privileglando produtores locais e organicos, sham
des de areas urbanas ou rurais. Os consumidores fazed suas compras pda
internet e is tergas feiras as retiram no espago do grupoi8

Ao final das entregas, Miguel volta ao sftio esvazia o carre com as
caixas e os produtos extras que nio foray vendidos e vai at6 o escrit6rio

entregar o dinheiro e fechar o caixa, conferindo todo o dinheiro que recebeu
com aquilo que fora vendido

4.3 A linda Taeq Organico do Pio de Agacar

Para observar os produtos na IQja do supermercado Pio de Agicar nio
pedi autorizaga.o a nenhuma instgncia que administra o local. Simplesmente
entreina IQja e procurei pelts produtos organicos nas gondolas. A maioria
dos itens encontrados sio produtos frescos coma: frutas, hortahgas, rafzes e
legumes. O g6nero maid encontrado sio os legumes e as rafzes, coco tomate.
br6colis, ab6bora italiana, berinjela, inhame, batata inglesa, e outros. A$
flutas, ao contrgrio, foray as de tenor variedade de itens; s6 encontreibanana

Na lqa nio havia um seton, ou uma gondola especifica para os produtos
organicos. Um seton especifico, por exemplo, concentraria todos os itens sob
o mesmo g6nero de organicos, reunindo desde hortaligas at6 carnes e produtos
processados, cano vinhos organicos. Diferentemente, na loja visitada os
produtos frescos olga.nicos ficam ao lado de outros produtos fl'escos
convencionais, assam coma os vinhos organicos ficam no seton de vinhos. o
agacar, o carb, as carnes, assim por dianne. A iinica especifica$ao encontrada

10 Ver o website: www.trocasverdes.org. Acesso em abril de 2012
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destes produtos.
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Os pregos dos produtos nio sio etiquetados nas embalagens, mas nas
prateleiras. As cores das etiquetas varian de acordo com o tips de produto
sends os de coloragao verde os pregos dos produtos organicos, ou daqueles
que sio considerados coma sends "produtos naturais". As etiquetas vermehas
mostram que o produto este em oferta, e as brancas sio para os produtos
convencionais

Enquanto olhava as prateleiras esbarrei em uma senhora que escolhia
centos produtos. Perguntei se ela consumia organicos com frequencia, e ela
disse que sim, e que preferia comprar estes produtos porque ngo possuiam
agrot6xicos e por ipso elam melhores para sa6de. Perguntei se os achava
chas e ela respondeu afirmativamente, complementando que tinha dificuldade
de encontrf-los nos mercados

5. Da demanda

A. Appadurai(2008) critica o uso da categoriaprodzzto, por ela remeter
exclusivamente ao campo da produgao, e assim, obscurecer campos
fundamentais cano o da demanda e do consume, para a anglise de contextos

sociais e culturais de trocas comerciais, construgao de valor e circulagao de
mercadorias. Estudos recentes no campo da cultura material criticaram o
tratamento de mercadorias coho produtos intrinsecos a produgao capitalista,
afirlrnando que tal abordagem toga o consume coma um fim em si mesmo
cano apenas uma consequ6ncia da produga.o (DOUGLAS e ISHERW00D
2009; MILLER, 1995). A anglise da circulagao de mercadorias Jiao poderia,
assam, vicar restrita a. produgao, quando demanda e consumo sio processor
criadores de mercadorias, de rotas de comercializagg.o e, a lingo puzo,
tamb6m instituem estruturas culturais e econ6micas (APPADURAI. 2008:
BRAUDEL 1996). No contexto da comerdalizagao de mercadorias organicas.
a demanda e o consumo sao, assim, campos fundamentals para a conceituagao
do organico, pois que 6 a demanda um dos fatores que explica o cresdmento
e o funcionamento dense mercado

O discurso sobre os produtos organicos do grupo de consumidores Trocas
Verdes nos remete a pesquisa de Fatima Portilho (2008) sobre o consume de
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ver em um folheto promotional do Pio de Ag6car
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para nio destruir e nem desgastar o solo. Os produtos organicos valorizam
as esp6des de animais e plantar da nossa natureza e tamb6m os agricultores
Todas as pessoas que participam de sua produgao recebem cuidados
ganham condig6es dignas de trabalho e seus direitos sio respeitados

O trabalho ajuda a melhorar a vida dessas pessoas. A cultura organica
envolve todo o processo: a terra, o alimento em si, o meir ambience. os
animais, e os trabalhadores. E quando todd mundi 6 beneficiado, ai podemos
dizer que encontramos o verdadeiro bem-ester.io

O aumento da demanda por produtos olga.nicks 6 explicado pelo
aumento da demanda por alimentos "limpos", em decorr6ncia da
desconfianga, sabre algumas bases da agricultura modema, gerada por eventos
homo: a doenga da vaca louca, as po16micas sobre os alimentos transg6nicos,
as contaminag6es por bact6rias .E.Comp e os envenenamentos por pesticides,
(Guthman, 2004). Trig acontecimentos foray responsgveis pda criagao de
uma estrutura escato16gica de inseguranga perante a origem dos alimentos

que teve homo consequ6ncia, a criagg,o de seu oposto sim6trico homo a solugao
os alimentos organicos (GUTHMAN, 2004)

6. Conclusio

O estatuto simb61ico dos produtos organicos, se niche de mercado ou
uma possibilidade de transformagao social e ambiental, varig conforme os
contextos de sua produgao, comercializagao e consumo. As relag6es
comerciais, no supermercado e nas feiras, nio sio as mesmas, por mats que
mediadas e fllndamentadas por relag6es monetgrias; assim como sio distintas

as relag6es de produgao e a estrutura agricola- cano tamanho da propriedade,
monocultura e maquinizagao- que variam de acordo com os can ais de
comercializagao acessados. Explicitar a relagao entre atribuigao de valor e
troca de mercadorias, e por que os objetos em trajet6ria ajudam a

:9 Edigao especial sobre organicos de Abril de 20] O entre--le na feirn i--' --:.- .,
de produtos organicos, a Bio Brazil Fair. ' ' '"-o- "u "'"u 'u'u'"uuluu I
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compreensg.o de diferentes arenas de valor por onde eases pmdutos circular
permitiu perceber que arenas diferentes instituem distintas signinca€6es
sobre um mesmo objeto. Os organicos sio signiHicados de maneiras distintas
conforme suas trajet6rias, e, no limite, coexistem diferentes mercados,
regulamentados de maneiras distintas, e nio seguindo uma forma can6nica
denominada "o mercado", que funciona atrav6s das mesmas leis e na mesma
escala. O estatuto dos produtos organicos 6 um processo de disputa
classiHlcat6ria por definig6es de #onteiras entre signiHlcados, que, no limite.
sio disputas pele poder. O que podemos encontrar em comum nesses janus
de comerdalizaQao, no entanto, 6 que em todos os discursos subjaz uma
valorizagao desses produtos em decorr6ncia de sua aproximaga.o com a
natureza dada na construgao da forma "mercadoria natural" e da proximidade
testa com o corpo, con6igurando o "alimento saud4vel".

Por fim, se os estudos sabre cultura material questionam a profunda
separagao onto16gica entre o mundo dos objetos e o dos sujeitos, criando
diferentes Hefichizagdes sobre suas relag6es, por sua vez , objetos que evocam
ser ma formula do natural colocam um problema de definig6es de fronteiras

entre cultura e natureza, e sobre homo a natureza 6 manipulada para
pertencer a qual domingo; o dos sujeitos ou dos objetos?

Imagers

Figura 1. Sisorg -- Self do Governo
Federal que atesta a qualidade de

organico. belo conseguido por auditoria Sisorg de Sistema Participative
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Figure 2. A embalagem do carb da Native possui doin selos de
certificadoras distintas: IFOAM e IBD a16m do Sisorg obrigat6rio.

Qrg niaos
bmaguis

Logo do Yamaguishi no r6tulo dos produtos
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Introdugao

Este trabalho se revere ao povo Dfw nos dias atuais e 6 uma tentativa
de razer uma reflexio sobre a construgao religiosa da identidade D6w coma

estrat6gia para superar sua condigao de marginalidade. O contexto em que
povo Dfw este inserido e o cenfrio de fronteiras do Alto Rio Negro oferecem
elementos para tal anflise. Sem a pretensao de generalizag6es ou
absolutismos, os dados e as observa96es preliminares aqui descritas
possibilitam a busca de novak pesquisas para comparar e compreender
mudangas na cu]tura material e imaterial que passaram a fazed parte da
nova identidade do referido povo

A expressao czzZfura mafeHaZ se revere a objetos tradicionais legados a
um grupo por deus antepassados. A expressao tem a ver com o conhecimento
transmitido na pratica, de forma oral ou por imitagao de gestos e atitudes,
de geragao a geragao. O conhecimento tradicionale os valores 6ticos comp6em
o berne da cultura imaterial. A interhgagao das praticas destas duas variantes

culturais fundamental a construgao da identidade de um povo, grupo ou

Em termos do aspects religioso da cultura imaterial, Durkheim a6irma

que "as crengas religiosas repousam sabre uma experi6ncia especi6ica, cujo
valor demonstrativo nio 6 inferior ao das experi6ncias cientllicas , mesmo
sendo diferente"(1989; 496). Refletindo sobre ipso. acredito ser importance
a produgao de um trabalho que inclua: um referential te6rico que aborde a
construgao do conceito de pessoa e de religiosidade; um levantamento de
fontes bibliogrgflcas sobre a hist6ria e etnografia dos Maku-D6w e, finalmente.
um registro sistemftico de dados de campo. No faso da presente monografia,
as observagaes de campo foray realizadas pda pr6pria autora e revelam
momentos de mudangas relacionados a desconstrugao de estigmas e a adesgo
religiosa do povo Dfw

nagao

1. Considerag6es Te6ricas

As nog6es de Pessoa, Indivfduo, Identidade e uma s6rie de outras
categorias trabalhadas pda Antropologla Social nio slo e nem devem ser
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reconhecidas coho categorias fechadas. Cada sociedade tem sua pr6pria
maneira de perceber a ai mesma e tamb6m as outras sociedades no mundi
Ao se trabalhar com a nogao de pessoa indigena, por exemplo, ha que se
levar em conta a questao do corpo nio apenas coco "suporte de identidade",
mas homo uma "matriz de simbolos e um objeto de pensamento". A16m disco,

o corps "flsico" nio 6 totalidade do corpo, nem o corpo totalidade da pessoa
H6, ainda, a questa.o da alma e de dodo um universe simb61ico pele qual a
identidade da pessoa indigent perpassa para se perceber e perceber o outro
(OL]VEIRA, 1987)

Ao trabalhar a nowa.o de pessoa coma categoria, Joio Pacheco de
Oliveira parte do "indiv:iduo". Ele afirma que, embora em todas as sociedades
humanas exista uma construgao da categoria de "indivilduo", esta nio
6 elaborada da mesma maneira. Algumas comunidades socials a constroem
sistematicamente. Em termos das sociedades do Ocidente, a oerfenfe fnferncz
d eicaZfada. Em termos das sociedades tradicionais, a vertente 6 de
complemento entre o individual e o coletivo. Segundo o referido autos,
Radclife-Brown e outros pensadores publicaram trabalhos demonstrando que
tado ser humano, vivendo em sociedade, Hm dais aspectos: o do individuo e

o da pessoa. Coma individuo, ele 6 um organismo bio16gico, portador de uma
utura complexa em que se manifestam reag6es fisio16gicas e psico16gicas.

processes e mudangas. Cano pessoa, o ser humana 6 um conjunto de relag6es
socials. rica claro que, fiesta descrigao de pessoa, ha certa semelhanga com

aquilo que Mauss chama de "uma unidade socialmente investida de
significagao:

Para Mauss, a construgao de pessoa homo categoria 6 determinada
social e culturalmente. Apesar de ser uma "categoria do espirito humano",
ela ngo 6 mata. mas sim construida. Coho seguidor da Escola Socio16gica

Francesa, ele procura ancorar suas hip6teses em "categorias do pensamento
humano" de tradigao kantiana, aristot6hca e evolucionista. Na busca pda
origem e pelo desenvolvimento da categoria de pessoa, traga um caminho
desde a chamada "sociedade primitiva" at6 a sociedade chamada "moderna:
Procura demonstrar que etta categoria se revestiu na vida dos homens em
sociedade "segundo seus direitos, suas religi6es, deus costumes, suas
estruturas sociais e suas mentalidades" (MAUSS, 1974: 211). rica evidente,
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fiesta construgao, que a categoria "pessoa" representa uma unidade
socialmente.investida de significagao, refletindo a peoria de "Homo duplex '
de Durkheim

Assim coma Mauss, Dupont tamb6m se preocupa em demonstrar a
origem da categoria, mas nio da pessoa, e sim do individuo. Partindo da
Hist6iia das dvilizag6es, afirma que, originalmente, a religiao foia fermento
primeiro ou essencial para o surgimento do individualismo. Ao elaborar uma
genealogia das grander religi6es mundiais, descreve a madeira coma a
categoria de individuo foi historicamente constru:ida dentro de dada uma
delay. Discorre sua teoria afirmando que hierarquia e poder nem sempre
devem ser associadas a exploragao e dominagao, mas sim a distribuigao
diferencial do valor simb61ico atribu=ido dentro daquela sociedade. Afirma
ainda que o cristianismo hist6rico, fomentando o individualismo, acabou por
alterar o tips de ordem relational pr6-existente nas sociedades colonizadas
(DUMONT, 1993: 36-40)

Sem entrar em detalhes sabre a rehgiao crista, deve-se reconhecer
que, hist6ricamente, tal filosofia provocou alterag6es na arden relational e
no estilo de vida dos povos desde seu inicio no primeiro s6culo D. C. Durante
os s6culos que se seguiram, ocorreram divis6es politcas e doutringrias nessa
rebgiao. E o cristianismo, mesmo dividido, acompanhou descobertas dent#icas
e a exploragao de novos mundos repletos de povos e cultural totalmente
diferentes das suas. Nesses encontros, houve trocas de conhecimentos, objetos

e elementos culturaist. Em vgrias regimes ocorreram dingmicas internal e a
incorporagao de valores da cultura ocidental. Povos homo os indigenas nas
Americas 6indaram por se adaptar a elsa nova realidade. Dessa forma, a
materialidade cultural existente em objetos, valores morais e crengas
anteriores foray reconsiderados, modi6lcadas ou mescladas. Os significados
culturais, sobrecarregados pele novo contexts, foray assim alterados
(SAHLINS, 1990).

I AXTELL, James. 2001. Natives and Newcomers: the cultural origins of North
America. Oxford: Oxford University Press
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funcionar sem das" (GEERTZ, 2001: 152). Ele afirma kinda que:

ou salve, mal chega a ser digna dense name. (2001: 159)

Para Geertz, o que mats amma as experi6ncias e as novak ades6es
religiosas 6 a questa.o da fnseparabiZidade enfre a crenfa e o c07nporlamenlc}.

Perspective. Cambridge: Cambridge University Press

117



Lent,ta, de Paul,ct Souza Assis

A religiao tem tanto a ver com a construgao de identidades, quanto com
a cultura. Mas, a16m de comunaZ, a experi6ncia religiosa 6 tamb6mpessoaZ.

2. Estigmas no Alto Rio Negro

A sociedade, atrav6s de ambientes sociais, estabelece os meios para
caracterizar homo "normais" as pessoas que, aparentemente, preenchem
determinadas exig6ncias, uma caracterizagao "efbtiva", uma identidade social
virtual. A categoria e os atributos que ele prova possuir sio chamados de
identidade social real"(GOFFMAN, 1988: 12). Quando, no entanto, uma

pessoa ou, no faso do Alto rio negro, um grupo nio preenche
o comportamento ligado a "normatividade" dominance vinculada aos grupos
de poder (Tukano e Aruak), mas apresenta algum atributo que o torna
diferente, recede um tratamento estereotipado, recede um "estigma". f neste
sentido que Gorman a$uma que o estigma 6 "uma linguagem de relag6es
e nio de atributos" (Iden: 13)

E interessante observar o que tem oconido com os grupos indigenas
que habitat na regiao do Alto Rio Negro. De um dado, percebe-se uma luta

coletiva composta por vfrias etnias unidas para superar o estigma da
marginalidade nacional. De outdo lado, o embate individual de etnias
consideradas inferiores no sistema inter-6tnico local, tentando modificar a
situagao de marginalidade a que t6m fido submetidas. E o casa dos povos
Maku em seu desejo de mudar elsa designagao PQjorativa. E tamb6m dos
Daw, que, atrav6s da afirmagg,o de um novo comportamento, embasado numa
fb cristg., procuram reverted o estigma ligado ao alcoolismo e ao patronato4.

4 Perfodo de tempo relacionado ao trabalho com patr6es, comerciantes de produtos
extrativistas na regiao; maid informag6es sobre o periodo e a atividade ver Meira
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.sao Gabriel. . . .i;?

blapa elaborado por Elias Coelho de Assis em 2001
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Grtinberg, em sua viagem na regiao do Alto rio Negro, definiu da seguinte
madeira os Maku

O terms Maku abarca muitas tribos que tem diferentes linguas e dialetos
Habitam a margem direita do Rio Negro e habitam tamb6m os afluentes

Jurubaxi, Maria, Curicuriari, Caiari-Uaup6s e seus tribut6dos direitos Tiqui6
e Papuri. Os Maku vagam errantes e fugitives pelts bosques sem moradia

6lxa, desprezados e pemeguidos por seus vizinhos maid desenvolvidos, para
quem devem trabalhar homo escravos em seu lugar, inclusive sio vendidos
para os brancos em troca de mercadoria europ6ia. Tamb6m sio reconhecidos

por sua capacidade e aptidao para a cara. Por outra parte tamb6m t6m a
desvantagem de possuir um cargter mentiroso, tend6ncia ao roubo e inclinagao
para o alcoolismo. (KOCH-GRtJKBERG, 1909)

Ou sqja, a rama dos Maku nio era nada recomendfvel: seriam de
carfter mentiroso, de tend6ncia cleptomanilaca, inclinados ao alcoolismo.
errantes, fugitivos, mercadoria a ser trocada por bens europeus. A aptidao
e capacidade serial somente para fins de atividade de naga. O terms Maku
desde o s6culo XVl11, 6 usado de forma indiscriminada por Hajantes, cronistas,
funciongrios de repartig6es do governs e investigadores para referir-se
a grupos dos quads se capturavam pessoas para server de escravos ou a grupos
n6mades sem agricultura nas areas interfluviais. Os autores Becerra, salvo
e Rubio observam que, realmente, os Maku t6m uma relagao de subordinagao
para com deus vizinhos horticultores e sedentgrios. E a visio predominante
que se tem dos Maku corresponde em boa medida a,quela que t6m sobre des
os indigenas ribeirinhos. No passado, tal visio se ajustou a de consultores
te6ricos e etn6grafos na criagao de uma imagem preconceituosa e
discriminat6ria sobre essen polos ; basta veri6icar o comentfHo acima de
Kodi-Griinberg. Ulna "peoria evolucionista" se ajustava a explicagao mito16gica

que os Maku sio "primitives" e "sub desenvolvidos". Reforgaram, assim, o
moto delano de origem: quando os povos salram para o mundo, "os baku
nio estavam prontos", pois sua li.ngua Kinda nio estava plenamente
desenvolvida coco a dos demais humanos que habitat a regiao(OLIVEIRA
1992). Dai, a ideia de os povos Manu serem carentes de raja.
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$ Na Ifngua tatiana, a pa]avra [kama] este traduzida coma b6bado (Dicionario
mariano-Portugu6s, 2000: 116)
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e ex-funcion&'ios de firmas que construiram a estrada Sio Gabriel-Cucui.
Neste perl.odo, a exploragao atingiu seu spice e a populagao Hicou reduzida a
65 indivfduos

Desde um passado mito16gico, os grupos da regiao do Alto Rio Negro
realizam festas tradicionais coma, por exemplo, o dabucuri, que significa
"troca". Nessas ocasi6es, diferentes fbmi.bas trocam alimentos, instrumentos.
mulheres, gentilezas e outros itens materiais e imateriais. Tudo feith ao
som de instrumentos musicals acompanhados de dangas e consumo abundance
de bebidas, como o caxirie. O caxiri6 feith por indigenas da regiao com
a massa da mandioca dilufda em bastante fgua e deixada em cozimento por
album tempo. Esse cozimento resulta num tips de engrossado ao qual
adiciona-se outta porgao de aqua. O bquido obtido 6 depositado em coxos,
feitos de bronco de grvore, ou em grandes pandas de barra. Junta-se, a este
liquids, bejju tornado em pedagos, o que provoca a necessgria fermentagao
Apes Eras ou quatro dias, a bebida Lorna-se levemente f'ermentada; a seguir
6 coada em peneira com crivo fina para eliminar as impurezas. Somente
depois de todo esse processo o caxiri este pronto para ser consumido.

Ele tem um gabor entre picante e azedo, bastante agrad6vel. A16m de
se utilizar a mandioca cano base do caxiri, pode-se misturar a massa a batata-

doce, o card. e/ou a garapa feita de dana de agacar. A partir do contato com
nio hdigenas, usualmente adiciona-se ao caxiria cadiaga destilada, fhbricada
por des mesmos ou simplesmente comprada, para tornar o caxiri mats forte,
com tear capaz de provocar um alto grau de embriaguez.

De acordo com os Daw, a fabricaga.o do caxiri6 uma atividade
exclusivamente feminina. Sio as mulheres que tiram das rogan os produtos
que served de prepare do caxiri. Um Daw, de aproximadamente 35 anos de
idade, relatou que seu pai Ihe contava muitas hist6rias sobre os velhos
indigenas consumindo caxixi. Este dizia que as mulheres velhas 6 que fhziam

6 ASSIS, L. P. S. Do Caxirii Cachaga: Mudangas nos hfbitos de beber do povo Dfw
do Alto Rio Negro. Sgo Gabriel da Cachoeira: DRAM, 2001. Monografia (Graduagao
em Ci6ncias Sociais), Instituto de Ci6ncias Humanas e Letras Universidade
Federal do Amazonas, 2001b
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que faziam caxiri:

porque des transavam. A{ nio flea forte, ficava grosso

Continuando a hist6ria, o mesmo Diw afirma:

Caxiri naquele tempo estava muito forte. Ai nlzeram garapa de cara. Ai,
esse caxiri6 fame cano cachaga. Ai, des fizeram garapa de cara pra des

danger. Um bocado de garapa de cara.
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madrugadoras."(Assis spud Pozzobon, 2006) Entre os Daw, potencialmente,
qualquer festival regado a bebida alco61ica lorna-se locus para acertos de
conta, principalmente quando ha consumo de kaxiri alterado por novos
ingredientes e novak t6cnicas de prepare

Entre os Kainggng, de acordo com Oliveira(1999), a bebida feimentada
era usada tradicionalmente e restringia-se a cerim6nias ritualizadas. fossem

estas sagradas ou profanas. Nesta ocasiao, segundo ela, "era permitido beyer
at6 calf". lsto acontecia dentro de um espago socia]/culturale havia permissao
para se beber e vicar embriagado. asta permissao se encerrava com o final
do evento. Dessa forma, a bebida nos rituais antigos do povo Kaingang tinha
fungao de integragao social, reforgando os lagos de reciprocidade entre
diferentes grupos locals da sociedade

Possivelmente, beber durante o dabucuri, para os Daw, assim homo

os rituais Kaing6.ng, contribufa para uma "integragao social" e para reforgar
os lagos de reciprocidade social. Era atrav6s da bebida que o povo festelava a
noite integra. Referindo-se ao dabucuri, o velho Simeio Dfw observa que
normalmente elsa testa era usada coco uma esp6cie de con6aternizagao e
descontragao. Ele costa que, quando ainda era rapazinho, matou uma alta e
entregou para ser usada no dabucuri

Naquele tempo, eujf estava rapaz. Naquele tempo, eu matei uma anta pro
Dfw razed dabucuri... la esse Dfw fez dabucuri. Af, outros Dfw ficaram
fazendo caxiri. Era coxo grande, demais grande. Fizeram vinho de card,

Ai, fizeram garapa de cana. .Af, des dangaram ainda. Af outdo Dfw queria
mulher, ai des discutiram. Ai des cacetaram um pro outdo. Rapaz cacetou
pro pai de uma moma, porque pai estava sovinando a filha dele

De acordo com a explicagao de Simeao, percebe-se uma tensio social

entre doin homers. A briga ocorreu devido ao cato do pai da moma ngo querer
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8 Maiores detalhes sobre o tema em Assis, Lenita de Paula Souza. Quando o fim 6 o
comego: identidade e estigma na hist6ria do poco Dgw no Alto Rio Negro. Dissertagao
e Mestrado: UFAM. Manaus, 2006
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relate de sua etnohist6ria, diminuir relates de seus uses e costumes
homo de outros elementos da cultura imaterial.

bem

3. Mudangas e trocas culturais entre os IDiw

Em dezembro de 1984, linguistas daAssociagao Linguistica Evang61ica

Missiongria comegaram a estudar a lingua dos Dfw e a desenvolver prQjetos
socials entre des. Em 1985, institui®es ec]esifsticas ]igadas a eases ]inguistas
auxiliaram os Di.w a conseguir uma area territorial onde des pudessem
refazer sua vida, pois naquele moments seu perimetro de perambulagao era
a cidade de Sio Gabriel da Cachoeira, por onde se deslocavam coma se fossem

mendigos. Essas instituig6es tamb6m adquiriram um banco para proleto de
coleta de piagaba. Com ipso, os Dgw deixaram as relag6es que os prendiam
ao trabalho extrativista com d6bitos sem fim. O povo passou
a investir na formagao de rogan e pomares para sua pr6pria subsist6ncia e
para troca com outros produtos hg muito incorporados is suas necessidades.
Esse novo modelo de vida produziu excedentes Hinanceiros que permitiram
aos Dgw pagan suas contas que os prendiam a deus antigos patrdes

As pessoas maid velhas e os portadores de limitag6es flsicas passaram

a ter acesso a aposentadoria rural. Com o auxilio da prefeitura e da Fundagao
Nacional do indio(FUNAI), construham uma escola. E, por carta pr6pria,
talnb6m construiram uma palhoga e uma igreja para reunites. Come auto

de sua mobilizagao, escolheram deus Ifderes, o que se contrap6e a uma longa
hist6ria em que suas agnes eras decididas por deus patr6es.
A assist6ncia a sa6de foie 6 feita atrav6s de programas preventivos, vacinagao
e acompanhamento m6dico do Distrito Sanitgrio Especial Indigena(DSEI),
do Alto Rio Negro. homo resultado de todos estes esforgos, houve declinio
da mortalidade infantil e uma melhoria visivel da qualidade de vida

Esse canlunto de atividades integradas e a mobilizagao do pr6piio povo
cooperaram para a minimizagao da alcoolizagao entre des, proporcionado,
kinda, um novo tipo de relacionamento com os outros indigenas da regina
O povo antes desprezado, comegou a ser respeitado e, de alguma maneira, a
ser outdo. Uma vez rompidas as condig6es de exploragao humana e econ6rnica
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nio aguentarem maid. Cano diz Jair Dfwto: "a gente pode vicar alegre mesmo
sem cachaga na nossa cabega". Nesse tipo de dabucuri, at6 os Baniwa sio

convidados e estio participando sempre que possivel. Cerro dia, um indigent
pertencente a uma etnia de antigo patronato dos Dfw foia uma testa dente
povo. No final do dia notou que nio houve pancadaria, esfaqueamento,
ferimento ou norte. Af exclamou: "Os Kami solos n6s!" Depois pediu o
mesmo rem6dio que havia sido dado aos Dfw para des terex mudado tanto

homo parte do processo de mudangas, os Dfw passaram a ter um
relacionamento maid pr6ximo com indigenas da familia Aruak.
E interessante notar coho a fronteira lingufstica, nests situagao, este sends
trabalhada por eases povos. Sistematicamente, des realizam as chamadas
Confer6ncias Espirituais, quando diversas comunidades Baniwa, Curipaco,
Cubeo e outros da fanlilia linguistica Aruak se reiinem num lipo de "Fests
Religiosa '. Devido ao fbto de dada grupo falar uma lingua distinta, des
utilizam o Nheengatu e o portugu6s cano bnguas oficiais durante as reunites.
Nos iltimos ands, os Dfw tamb6m estio participando dessas festas. Em seu
faso, se comunicam atrav6s do Nheengatu, fhlado pelos maid velhos, e do
portugu6s

Em novembro de 2001, presenciei um Htual de batismo na comunidade
Waruf, onde vivem os Dfw. No domingo, logo redo, vgrias canvas Aruak

aportaram no sino. Foray recebidos por I(derek Dfw com um fbrto mingau
para o carb da manh8. Blas chegaram para realizar cu]to. Elam evail96]icos
das etnias Baniwa e Curipako que, a convite da comunidade, vieram para
batizar alguns Dfw. Antes da cerim6nia, des se reuniram na palhoga usada
para reunites e houve a chamada "proHissg.o de fe", uma esp6cie de tempo
para os testemunhosu, quando dada batizando manifestava publicamente
sua adesio a fe cristg.

Apes elsa cerim6nia, todos se dirigiram para a berra do rio. No caminho
alguns cantavam em lingua baniwa, outros, coma os Daw, ficavam arenas

==u££T.=E=:# ::.=unmmum£
n Elsa prgtica tem um paper sodalizador e um estatuto ritual estrat6gicos, uma
pratica discursive que reconcilia corps e espirito(VELHO, 1997: 150).

128



Uma comunidade em mudangas; fracas materials

copo, talher de metal, guardanapo etc

O terms anciio nio significa idoso, mas sim lider religioso apto para ministrar is

13 Mary Douglas criou a nogg.o de food events para surpreender os usos sociais.
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Na pane da tarde, os jovensjogaram futebol, enquanto os mats velhos
aproveitavam para descansar. Devido ao relevo geogrffico, nio se pode dizer
que o local de esporte 6 realmente um campo de futebol, mas 6 o espago em
que os jovens da comunidade praticam suas atividades desportistas. Alias
o esporte se tornou em um sfmbolo importance na vida dos jovens Dfw
E quito comum nos doiningos a tarde des item para as comunidades vizinhas
(Baniwa e Curipako) para uma partida de futebol. Ou, entao, os vizinhos
orem para jogar com des. Coma todos t6m o costume de participar das
atividades religiosas, muitas vezes ojogo 6 antes ou apes os cultos.

Os Baniwa sio quito ativos nas organizag6es e movimentos indigenas
da regiao. Atrav6s do relacionamento com des, os Dfw parecem estar
incorporando valores religiosos e tamb6m politicos. Coma exemplo disco,
observa-se a preocupagao com visitantes, turistas ou pesquisadores qbe
desqjam chegar a comunidade. No passado, os Dfw nio se importavam muito

com as visitas. Atualmente, querem saber exatamente o porqu6 e para qu6
essay pessoas querem conhec6-1os. Temem, assim homo os Baniwa, que
algu6m venha a lucrar com sua imaged, sem frazer nenhum retorno para a
comunidade.

O relacionamento dos Diw com os Baniwa 6 algo que requer novas
pesquisas. Apesar das diferengas culturais, existe entre des uma ligagao
espiritual que este perpassando a #onteira 6tnico-linguistica. Coma cristgos,
des se consideram irmaos, parte da mesma famiHia. Tal relacionamento at6

agora nio foi alva de pesquisas. No entanto, ao se observar o que tem ocorrido,
pode-se inferir que novak e interessantes mudangas na cultura material e
imaterial de amboy os povos devbrio surgir.

Considerag6es Hinais

Constitu=idas originalmente em &.eas de interesse acad6mico diversos.
religiosidade, identidade, cultura materiale imateHal constituem um campo
vasto de pesquisa ainda pouch explorado interdisciplinarmente. Vgrios sgo
os estudos bibliograficos sabre dada uma dessas categorias abordadas
individualmente, mas nio de maneira correlacionadas. As causal das
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Linguisticachegaramlf. . . ..J=.
O local. Alto Rio Negro, e o contingente humana aa reU'au, D"

fundamentals para o entendimento do processo de formagao e de afirmagao

homo prop6e Geertz (2001)
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Resumo

grupos politicos vigentes no peliodo.

Palavras-chive: Pantanal Norte, Cultura Material, Moradores Locals.
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Nos argos de 1980, o antrop61ogo Daniel Miller, ao publican o livro
214tzferfaZ CuZfure and Mass Consuznpffon (MILLER, 1987), traga uma
renovagao nas pesquisas antropo16glcas que se enveredaram pda cultural
material. A originalidade pods ser sentida na sua proposta emi dar atengao
especial a materialidade das relag6es entre as pessoas e os objetos. Nesse
ambito, extra em dena a importancia de um tito de abordagem que 6 o
consume, uma vez que este permite engender coco a partir universo material

as pessoas sio capazes de construir seu universe cultural. Em outras palavras
Miller acredita que apenas nos constituimos como humanos na medida em

que temos um mundo material que nos media, nos comunica, e nos limita,
ao mesmo tempo em que esse mundo material tamb6m 6 passive de
classificagao, organizagao e leituras diversificadas

Obviamente que Daniel Miller ao se empreitar ao caininho tragado
pelts estudos da cultura material na &ea da antropologia contou com a
colaboragao de outros colegas renomados que tamb6m se atreveram a razed

Participa do Grupo de Pesquisa da UFMT "Etr6ria: fronteiras, migrag6es e cultura
e da Unicamp: "Mara Liberum -- Centro de Estudos e Referencias sabre Hist6ria
Moderns e Cartografia Hist6rica". Publicou, em 2010, o livro "Nas margens da
hist6ria: meio ambiente, ruralidade e comunidades 'ribeirinhas' do Pantanal Norte
(1870-1930)". Pesquisa na area de: meio ambiente, hist6ria agraria e populag6estrndin;nnnic

Na verdade, de acordo cou Viana e Ribeiro, pesquisadores renomados e que nio
oran espedficannente antrop61ogosjf langavam luz a possibilidade de explorer mats
o universo da cultura material ainda nos argos de 1970. Segundo os autores (VIANA
E RIBEIRO, 2009): "Havia pessoas no centro da antropologia social comegando a
prestar atengao em cultura material coco elements importance para o
desenvolvimento de suas perspectivas te6ricas. Se voc6 retornar iquelas discussdes
sabre estruturalismo e marxismo, encontrarf pessoas como Marshall Sahlins olhando
para a czzZtura e razdo prdffca (Sahlins, 200311976]) ou Pierre Bourdieu e o
importante .Esbogo de zzma leona dap/dtfca (Bourdieu, 1983 [1972]). Mesmo no centro
do estruturalismo, havia Levi-Strauss com A uia das mdscaras (Levi-Strauss. 1981
[1977]), baseado na cu]tura material, e algu6m como Maurice Godelier, preocupado
com a materialidade a partir da perspectiva marxista. Today estas pessoas, cada
uma a seu modo, estavam comegando a dar atengao a algo que havia sido
efetivamente negligenciado por d6c&da$, que era, da roma coho des viag, aquele
substrate material do que acontecia na sociedade, mas sem que into fosse
necessariamente tornado explicito"
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forma estftica, fechada, pois, as pessoas t6m a possibilidade de modificar
deus sentidos perante suas diferentes formal de uso cotidianamente

Nesse ambito, serra oportuno trazermos a reflexio de um soci61ogo
que infuenciou significativamente parte dos pesquisadores aqui explidtadon
Pierre Bourdieu. Talvez mesmo nio tendo a intengao de adentrar no mundi
estudado pelos te6ricos no que toga a relagao entre os oUetos e os sujeitos,
Bourdieu trouxe reflex6es inovadoras que romperam com o pensamento
estruturalista dominante at6 entao, ao elaborar a nogao de .habifzis.

Para tanto, autos indira que a Leona da agate deve levar em consideragaa
as estruturas estruturantes, ou sqja, "a interiorizagao do exterior e a
exteriorizagao do interior". Este processo caracteriza
o engendramento das praticas, possibilita algumas atualizag6es e anula o
carfter secular e estgtico das estruturas diante das experi6ncias individuals
e coletivas. Bourdieu prop6e "it do opzzs openafzzm ao modus operandi" Para
isso ele utiliza o conceito de hczZ)ftzzs, fundamental para a compreensao das
prgticas

As estruturas constituLivas de um lipo particular de meir (as condigaes

materiais de exist6ncia caracterilsticas de uma condigao de clause), que
podem ser apreendidas a um keio socialmente estruturado, produzem o
ha&ftus, sistemas de disposig6es dur6veis, estruturas estruturadas
predispostas a funcionar coco estruturas estruturantes, into 6, coma
principio gerador e estruturador das prgticas e das representag6es que
podem ser objetivamente "reguladas" e "regulates" seen ser o produce de
obedi6ncia a regras, ob$etivamente adaptadas a seu fim sem supor a intengao
do inconsciente dos fins e o dominio expresso das operag6es necess4rias

para atingi-los e coletivamente orquestradas, sem ser o produto da agro
organizadora de um regente

Uma das principais Contribuigaes da teoria da agro, e da nogao de
habifus, 6 o rompimento com o condicionamento do sujeito em pelagic is
estruturas, como se nio houvesse possibihdade de transfozmag6es e alhrag6es

Iden, ibidem, p. 60-61
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tamb6m nas reflex6es ensejadas pele historiador Michel de Certeau. De
acordo com este pensador, no coffdfano, as prfticas nio sio cristalizadas e

nem os indivfduos estio apaticos a panto de negarem modifica96es, pols no
seu dia-a-dia des se reinventam e, consequentemente, recziam suas operag6es
cotidianas atrav6s de alti6.cios, mecanismos que Ihes permitem realizar suas
trampolinagens (1994).

Reiteramos que para percebermos esse processo de transforxriag6es
teremos homo pane de fundo a cultura material dos sujeitos estudados Para

lsso nos debrugaremos sabre registros bastante diversi6icados e complexos.
Uma vez que as informag6es contidas sobre um universo rural - composta
por trabajhadores agrados dimples e tides homo '\6sticos" -- estavam dispersal
de forma fragmentadas e incompletas em inilmeras tipologias documentais
do periods. Estamos nos referindo aos processor crimes, aos relates dos
viajantes estrangeiros e nacionais, os documentos alfandeg&ios e os
invent6rios disponiveis no APMT Arquivo Publica de Amato Grosso e no
Nddihr -- N6cleo de Documentagao e Informagao Hist6rica Regional.

Como metodologia na anglise documental, utilizaremos a proposta
elaborada por um historiador cultural italiano Carlo Ginzburg(GINZBURG
1987). Atrav6s de um m6todo "indicigrio", este autos chaka a atengg.o para
os sina=is, muitas vezes negligenciados quando o olhar do historiador sabre

subs fontes concentra-se apenas nas Brandes generaliza96es, perdendo de
vista o infinitesimal. f o casa das pistas aparentemente soltas e iiTelevantes
em inilmeras fontes, mas que, na verdade, sio capazes de razed emergir um
conte6do implfcito, e nos apontar uma variedade de elementos significativos
para a interpretagao e anflise de uma vida di6ria, de uma culture popular

Os trabalhadores rurais norte pantaneiros

Mas afinal quads eras os sujeitos que compunham a regiao do Pantanal
Norte? Para buscarmos responder esta pergunta decidimos fazed doin
percursos que ngo estio dissociados,ja que t6m coco fio condutor as formal
de acesso a terra/aqua e, sobretudo, ds relag6es socialsa das recorridas.
O primeiro diz respeito a uma breve reflexio sobre as relag6es cotidianas
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de estudo, esse tutor(1946: 122) informou que ai se desenvolvia a "plebe
rural", auscultando, nas entrelinhas de suas observag6es, pistas que
apontassem para a composigio dente grupo social. Segundo o autos

(...) se desenvolve o trabalho coletivo, indispensfveis as operag6es de maier
escala e o aparecimento da classe de inferior navel social, constitufda pelts

agregados, camaradas e os que nio se alistam em nenhum destes grupos
embora vivam desprovidos de haveres, como os ribeirinhos modestos

Incluem-se os primeiros no rol de pretendentes a molar em gleba pertencente
a outrem, cl4jos ravores sio retribufdos periodicamente por memo de trabalho

Em gerd, o proprietario de terras, que Ihe sobqjam, consente na ocupagao
de pequeno late a queen solicitar, mediante condigaes varigveis de um para
outdo estabelecimento. Teri ou ngo direito a friar algumas cabegas de dado,
abrir rogan, at6 certos limited, mas quake sempre sera obrigado a atender

aos avisos para auxiliar os trabalhos principais de senhorio.

Os agregados, vivendi com suas familial, elam tamb6m aqueles que
possufam uma relagao de lnaior proximidade com o fazendeiro, com acesso
continua a sua resid6ncia ejiberdade para desenvolver algumas atividades
aut6nomas, homo a agricultura e a criagao de animais, garantindo, desse
modo, a continuidade de sua reprodugao socialnas fazendas. Assam, de acordo

com um pequeno trecho das observag6es de Corr6a Filho, os empregados
denominados de "Haig graduados" correspondiam a estes trabamaaores os
agregados

Nesta altura, conv6m tecermos breves comentgrios sobre este grupo
de trabalhadores rurais, dais especiHicamente, sabre as quest6es relativas
is saas atividades. A proximidade que se estabeleda entre agregados e patrao
era marcada por c6digos e comportamentos significativos pam uma order
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Este rigido sistema de depend6ncia pessoal carregava as relag6es
entre

trabalhador e proprietario de elementos extra econ6micos: dos agregados,
conforme ja vistas, exigia-se ngo apenas o trabalho, mas tamb6m, e talvez

principalmente, demonstragao de lealdade para com o patrg.oP a este por
sua vez, labia avaliar, formalmente dianne da sociedade, a honradez e
corregao de principios de seu agregado, este aval 6 que abria espagos ao
trabalhador para uma s6rie de atividades sociais

impostascobradospelosfazendeiros". . .:-L--.-.
Ser agregado, contudo, signi6icava ser um trac)amador que Hula p

lll: :lRlii 1 8 BI : n
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Corr6a Filho(1946), em Bros Co/z/ills do /rnpdrfo am Dese#a de //omens
.f)oooczdos.poz'.Bois: a ocupagao do planalto sul Mato Grosso 1830-1870, apontou
que

A descrigao sobre os camaradas 6 menos minuciosa, entretanto.
a abordagem assume uma perspectiva de resgate hist6rico da sua exist6ncia

na formagao social nato-grossense. Em linhas gerais, pode-se dizer que o
camarada foio elements que, junto com os escravos, formavam a mio-de-
obra b6sica nos primeiros tempos de abertura das fazendas e usinas
A medida que os segundos roram diminuindo em quantidade eases foram
paulatinamente ocupando seu lugar coma forma de trabalho.

Ainda sobre os camaradas, Corr6a Filho (1946: 122) afh'mou que:

Empregam-se de acordo com as normal vigentes, mediante remuneragao
ajustada. Na regiao sulina j6 os nomeiam depedo, por influ6ncia forasteira.
Quando se iniciou a pecufria pantaneira, ser-the-ia diminuto o n6mero, em
confronto com o dos escravos, que entio constituiam a maioria dos
trabalhadores rurais. A medida, por6m, que os segundo se reduziam:
beneficiados pdas alforrias, aumentava aqueles em proporgao.

EnHim, os camaradas podem ser caracterizados coho os trabalhadores
que com a "extingao" da escravidio compunham um dos grupos sociais dais
desfavorecidos nas relag6es de trabalho no campo, ocupando um lugar muito
pr6ximo ao do trabalho compuls6rio. Algumas vezes denominados tamb6m
de "peres" ou "Vaqueiros", este grupo de trabalhadores rurais realizava
trabalhos temporgrios nas fazendas, usinas e engenhos, e estabeleciam uma
relagao diferenciada da que era conferida aos agregados, tends em vista que
era reduzido o compromisso com os lagos de Hldelidade com o seu patrao
Alias, a pr6pria qualificagao de 'belo" nos possibilita perceber certa dimensio
da relagao destes com as fazendas, que empregava uma mao-de-okra,
sobretudo, para a aida com o dado

No que toga is atividades realizadas pelts camaradas nas grandes
propriedades, nos engenhos e, especialmente, nas usinas, podemos tragar
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beneBdos que os proprietgrios rurais poderiam obter, ja. que:

(...) os trabalhadores, agora chamados de "camaradas", apesar de
assalariados, deixavam quake tudo que recebiam na usina, pris elam
obiigados a £Hzer comprag nos armaz6ns que ali existiam. Neles elam
comercializadas roupa3, calgados, tecidos. fund, fbsfaro, utensili08 de usa

pessoal e at6 cachaga.

Neste cano, seria oportuno trazermos as reflex6es feitas pelo

assam coma as relag6es socials conclamadas em torso dente.
i nitida a forma coho os produtos comercializados localmenk nos

exercido pelos senhores de engenho e usineiros. . . , .... .
Os donor das usinas e engenhos utilizavam-se dessas estralegias coma
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ainda a6rma que "presos economicamente a usina estavam presos tamb6m
seus corpus, pois mesmo que desQjassem abandonar o emprego, ngo poderiam
£az6-1o livremente, pris deviam ao usineiro". Mesmo com a aboligao da
escravatura (1888), os trabalhadores das usinas de agacar de Mato Grosso,
em sua grande parte, continuaram a se submeter a relag6es de trabalho
quito pr6ximas is do regime escravista8, ainda que nio possuissem,
evidentemente, o mesmo valor de mercadoria aplicado aos escravos

E interessante perceber que as modificagdes da racionalidade local
que se coMiguravam em novak relag6es diirias entre os agregados, camaradas
e Brandes proprietfrios rurais, estavam diretamente correlacionadas com a
aboligao da escravidio (1888), com a politica do coroneZfsmo e com a
intensificagao das rela96es comerciais mats amplas, comoja foi mendonado

Contudo, a16m dos trabalhadores rurais existentes dentro das grandes
propriedades rurais havia, aiDda, aqueles que, mediante as suas pequenas e
medias propriedades agrgrias, conseguiam ter certa independ6ncia econ6mica:

os mini-fundigrios norte pantaneiros. Estes, no periodo estudado, elam
chamados externamente de "ribeirinhos", podendo ser definidos coma
pequenos ou m6dios agricultores livres que possufam relativa autonomia
em relagao i.s fazendas de gado, engenhos e usinas de agacar, praticando ao
longs do ano uma diversidade de atividades rurais. Os mesmos desenvolviam

a agricultura, criavam animais dom6sticos e uma pequena quantidade de
gado, a16m de se dedicarem a cara e a pesca; produziam para a sua
sobreviv6ncia e tamb6m comercializavam o excedente produtivo de diferentes
formas, de acordo com os diferentes contextos (BORGES, 2010).

antes

8 Anzai chama nossa atengao para o rata de que na regiao de Goi6s os agregados
tamb6m eras uma mio-de-obra que supria consideravelmente a mg.o-de-obra
escrava. Segundo a autora: "Enquanto perdurou a escravidao, os fazendeiros de Goi6s
deixaram de utilizar o trabalho escravo apenas em situag6es que colocassem em
risco o seu patrim6nio, em tail ocasi6es, utilizava-se do h'abalho do agregado, ou
sqa, pessoas que recebiam o lore de terras das fazendas em troca da prestagao de
servigos por um puzo estipulado"(ANZAI, 1985: 22). ' '
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Cultura material no Pantanal Norte: por uma reflexio sobre
transag6es comerciais internal

Os portos espaUiados ao longo dos rios naveggveis tinham coho uma
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mandioca12, doce de goiaba13, bolachasi4 --, a16m da criagao de animais coma

frangos, galinhas, porcos e o gadots. Bens estes que seriam negociados com
as embarcag6es durante as paragensn.

i2 NEDHIR-UFMT, Cuiab6-MT. Rolo 02, Gulag e Exportagao (1892-94), Corumbf
10 de mde 1892. Despachado por Toribo Baes o que abaixo se declara para Assumpgao
no vapor nacional "Humayta", produgao do "Estado". 10 Litros com farinha de
mandioca

I NEDHIR-UFMT, Cuiabg-MT. Rolo 02, Guias e Exportagao (1892-94), Corumba,
16 de.margo de 1892. Despachado por CAVASSA & CIA vapor n' (al) para Assumpgao
Republics do Paraguai. I Caixio contends setenta e cinco kilos de doce de goiaba.
} NEDHIR-UFMT, Cuiabf-MT. Role 02, Guias e Exportagao (1892-94), Corumbf

19 de fevereiro de 1892. Despachado por CAVASSA & CIA no vapor n ' (al) Diamantino
os seguintes g6neros de produgao d'este estado para Montevideo Rep'(ca) Oriental de
Uruguay. 24 amarrada 133 bolachas de {...}, pesando novecentos e noventa kilos 990
is Para saber mais sabre os produtos de importagao e exportagao correlacionados
a pele e penis de animais, tal coma de gado e deus derivados, no que toca a informag6es
sobre os impostos pages ao Estado, ver: Exportag6es dos principals produtos de
Moto Grossoj1908-1911), Fonte: Mensagem. Joaquim Augusto da Costa Marques,
1912 (CORRfIA, 1997:64). Imposto sobre os produtos exportados de Moto Grosso
(1885), Fonte: Relat6rio de presidente de provincia, na I' sessao, da 26' Legislatura,
apresentado pele exc. snr. dr. Joaquim Galdino Pimentel, no dia 12 de Julho de 1886
Manuscrito, p. 90/ Exportag6es de produtos silvestres de Mata Grosso (em 1920)
Fonte: Mensagem de presidente de estado de Mato Grosso, dirigida
a Assembleia Legislativa, ao instalar-se a sua sessio ording.ria da 12' Legislatura,
feith pele D. Francisco de Aquino Corr6a, Bispo de Prusiade, em 7 de Setembro de
1921/ Estatistica de Exportagao de Penas de Garza (1916-1925) (SIQUEIRA,
1997: 63-83)

i6lnteressante reiterar que entre os mini-fundifrios livres 6lxados ao longs dos rios
naveg6veis, a especializagao da mio de obra era ainda maid marcante. Chamados
pelts viajantes estrangeiros e pda elite mata-grossense de '+ibeirinhos", estes
moradores tinham uma autodenominagao pr6pria mediante as suas atividades
rurais. Nos processes-crimes, quando eram inquiridos sabre suas profiss6es era
possivel vislumbrar um leque de praticas agrarian. Estamos nos referindo aos
trabalhadores norte pantaneiros que se identificavam coma: "oleiros".
'espingardeiros", "redeiros de pesca", "criador", "pescador", ou mesmo "negociantes
Entre as mulheres este aspects tamb6m aparece. Citaremos aquio faso de Maria da
Conceigao dos Santos, que possuia cinquenta anon de idade, moradora no lugar
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pequenos comerciantes que perambulavam pdas mas de Cuiabg e trilhavam
com suas pequenas embarcag6es, as aguas que banhavam a regiao nor'te
pantaneira: os mascates. No que toga a regiao em estudo o autor (1957,
p. 245) pondera que o arroz e o fund elam alguns dos produtos
comercializados pelos usineiros e, em contrapartida, menciona os produtos
consumidos internamente, cano os artigos de "armarinho, os tecidos. os
medicamentos, as linhas, os anz6is e Lantos outros". Segundo Azevedo (1957:
245) o maid surpreendente entre os pequenos comerciantes era a sua
importancia voltada para o mercado estrangeiro. Vqjamos algumas de suas
observag6es a esse respeito:

Neste intercfmbio de bongo percurso sobem o Cuiabg com produtos coma a
farinha de trigo, o sal, a querosene, a gasoline, as ferragens, a farinha de
mandioca. Exportam-se rio-abaixo, principalmente peles e courts de
animais selvagens como a contra, a ariranha, a jaguatirica e, em maior
volume a capivara. Exportam-se ainda cdna animale peles de garza. Certas
quantidades desses produtos nio se det6m no mercado intemo brasileiro
procurando antes pragas estrangeiras notadamente nos Estados Unidos.

Notemos que parte dos produtos e deus derivados indicados por
Azevedo, no tocante aos que elam feitos na regiao estudada, provinham da
atividade da cara. Este aspects mica maid evidente se buscarmos os sinais
apresentados nos relatos dos viajantes estrangeiros. O norte-americano
Roosevelt, no comego do s6culo XX, ao passat pda fazenda Brazil Land and
Cattle Company(empresa do Sindicato Farquahar) e descrever sabre
a exploragao dos recursos disponiveis menciona d drmaz6m coma um lugar
fundamenta] para a reaHzagao das negociagdes nos portos, uma vez que(1976:

No armaz6m se encontravam pilhas de peres de olga, puma, jaguatirica
jaguarundi, jaguar e uma grande pele de lobe vermelho. cram adquiridas
dos vaqueiros e dos indios mangos, por pregos de acordo com a cotagao de
cada uma, a medida que iam sends retiradas. Aos jaguares, vez por outra,

matavam cavalos e vacas, mas nunca vitimavam touros. Os pumas preferiam
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os bezerros. As outras esp6cies de felines s6 de raro em rare apresavam
album tomeiro, pris de ordingrio davam preferencia aos carneiros, leit6es e
gahnhas. Vimos tamb6m a pele de um jaguar prego.

A cara era tida coma atividade local fundamental para mantel algumas
esp6cies de animais lange das plantag6es internal, ou deja, era vista de forma
"positiva" e correlacionada a atividade agricola.

De um modo gerd, 6 possfvel aflrmar que as negociag6es provenientes

do periodo p6s Guena com o Paraguay(1870), nio levaram a um rompimento
brusco nas relag6es estabelecidas pecos moradores com o seu ambiente. Mas
sim um estreitamento. Ainda tends homo pressuposto a vida material, esse
Cato rica maid visivel se nos recorrermos is pr6prias habitag6es locais. Virgiho
Corr6a Filho (1946: 6-7), nos permite ter uma pequena dimensio dense aspecto
local ao descrever as "fazendas pioneiras:

As paredes de adobe, quando nio barreadas apenas a sopapo (barro atirado
com a mio), na maioria das cases alvejavam-se pda caiagao. A cobertura

de telhas, ou palmas, em dubs aguas, nio evitava o umedecimento interior,
durante a 6poca das chuvas, quando pelo chao, a terra banda, ressombrava
agra do subsolo. De acordo com o rude abrigo, reduzia-se a mobilig.ria fs
pegas essenciais. Na gala da frente, amplamente rasgada, salvo em uma
das extremidades, fechadas para guardar as mercadorias destinadas as
transag6es mercantis, de limitado giro, estendia-se cumprida mesa de tgbuas
sabre o cavalete, franqueadas de bancos igualmente de madeiras tosca, A{
fazia-se as subs refeig6es os camaradas, em horas diferentes da familia do
fazendeiro, que, portal a dentro, nio possuia melhores trastes. As aguas de
beber es6'ia-se em potes ou talhas de barra cozido(...). homo suporte bastaria

galho de frvore enforquilhado com tr6s brazos, adrede escolhida e fincada
em um canto do quarto mais pr6ximo.

Nas fazendas, uma parte significativa do mobiligrio era feita atrav6s da

exploragao de materia prima disponivel no ambiente pantaneiro. Mesas.
cadeiras, banjos, potes ou talha de barro cozido (CASTRO e GALETTI, 1994:

18), tal homo praticamente todd o material utibzado na fabricagao dahabitagao,
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era oriunda de recursos retirados daquele meio, incluindo os couros de animais

Qteis para a cobertura de determinadas pegas caseiras, homo os banjos,
ftmdamentais para a substituigao de redes(VOLPATO, 1993: 200yP.

No que toga as moradias dos pequenos agricultores livres 6 possivel
afirmar que quake todos apresentavam o mesmo padre.o: as paredes
normalmente feitas de barrotes ou de tampa eras, por sua vez, "confeccionadas
com uma massa argilosa espremidas entre dual pranchas paralelas.
As parades de tampa tinham ainda a vantagem de proteger sous moradores
dos ataques indigenas, que nelas ng,o conseguiam atear togo" (CASTRO, 2011:
205). Sabre os bens internos dos "ribeirinhos", a16m da apa, salientamos a
confecgao de outras pegas coma os batedores de ovo, as colheres de pau, os
cabos de machado, as gamelan, a viola de cocho "feita com cedro ou embuva
(ximbuva); cordas para a viola; com tripa de ourigo, coati ou macaco; gorda
dura, de seda de tucum ou de pita, retirada do caule destas plantar e lawadas'
(CASTRO e GALLETI, 1994: 33-4).

Mediante as observag6es realizadas de forma bem singela sabre vida
material na regiao estudada 6 possivel fazer algumas considerag6es.
A primeira diz respeito ao simpler faso de que a area alaggvel acompanhou
todo o processo de expansao capitalistazo ao longs do s6culo XIX, engendrando

i9 Os invent6rios podem nos dar uma breve nogao dos demais adornos encontrados no
interior das habitag6es mais bem avaliadas na regiao. Vejamos o inventfrio de
Antonio Monteiro de Mendonga, datado de 1983. Vi6vo de Dona Maria Antonia
Lopes Monteiro e, "na qualidade de sua finada", "foi feita a relagao dos bens do casal,
assim coma a avaliagao". (Tribunal da Relagao do Estado de Moto Grosso. Inventfrio
de Antonio Monteiro de Mendonga, Inventariado: Maria Monteiro de Mendonga. Doc.
n. 421). De acordo com o inventario, o cabal possuia "uma sesmaria de criar (...) num
lugar denominado de Bahia do Passaros", que continha uma resid6ncia de telha,
"uma sala alcasea e varanda", tends "tr6s janelas e uma e uma porta de frente '
A16m dessa sesmaria, o basal possufa tamb6m "uma pequena morada de casa situada
na povoagao de Coxip6 da Ponte. Na lista dos bens m6veis, constavam "uma pequena
maquina de mio para costura (desconcertada), um carro velho, dais pared de caixas
forradas de cours secoja velma, um tacho velho pesando trinta quills, um dito pequeno
tamb6m de cobre em bom uso, pesando quatro quilos, duas mesas antigas sem
gavetas, uma cama de vinhftico envernizada"
20 Para saber maid sobre este acontecimento a navel mundial, ler: HOBSBAWM
(2002). Ha de se destacar tamb6m que quito capital estrangeiro foi injetado na
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intencionamos criar aquia perspectiva de que as relag6es, os valores, os
padr6es capitalistas no seu processo de expansao ao atingir o Pantanal,
a fez de forma total, completa e brusca. Pele contrgrio, ja sinalizamos que
mesmo com advento coroneZfsfa, tendo coma refer6ncia o capitalismo, a
perspectiva de conforto, de padr6es de consumo interno, eras permeadas
tamb6m por uma relagao de extrema proximidade dos moradores com o seu
universe natural, exigindo um conhecimento local apurado que os
possibilitasse a utilizagao e manelo dos recursos naturais

Para compreendermos o quanto as relag6es comerciais mats amplas
ng.o atingiram os moradores locais de forma homog6nea e total seria
pertinente darmos um pouch de nossa atengao as pr(iprias transag6es
comerciais. Tends into em mente novamente nos deteremos a importancia
das atividades realizadas pecos mascates

Os servigos prestados por estes comerciantes elam, em grande parte,
os que nio poderiam ser realizados por escravos, empregados contratados
das grander propriedades e homens com muitas posses. As embarcag6es
para o mascate tinham um sentido diferencial, ja que exerciam uma dupla
fungi.o, que ia desde um lugar de trabalho at6 um ambiente de estadia ao
lingo de seu trajeto difrio. Segundo Steinem (1942: 77):

Uma esp6cie de barco primitivo se achava na margem do rio. Numa das

extremidades dessa embarcagao, uma mulher preparava o almogo num
fog5o pequenino. A tripulagao veio tida para a terra. O banco era uma esp6cie
de armaz6m flutuante, do lipo desses que sobem e descem os rios carregados

de toda forte de mercadoria e que atracam onde quer que haja habitag6es
Sio as 6nicas IQjas que muitos habitantes daquela paragem avistam
durante o rio. Ries navegam bem pele rio abaixo, por6m rio acima sio

Acima da tfbua 6 edificado um coiljunto de representag6es sobre a presenga antr6pica
que age na construgao da mem6Ha do presente sobre o passado e que fazem emergir
as identidade fotjadas, paisagens idealizadas e personagens mjticos, coma o
homed pantaneiro, resultado, homo os bois e os cavalos de um meio ambience natural.
Mem6ria ancorada no r6tulo traditional que preenche de sentido
homogeneidade e continuidade as lacunas e imprecis6es dessa mesma mem6ria"
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signinicados inscritos nas suas formal, seus usos, sua vida social. Enfim. ao
sentido que a sua pr6pria circulagao proporciona.

Entretanto, talvez um dos pontos dais interessantes apontados por
Appadurai(1986: 41) diz respeito is suas ponderag6es ao que denomina de
"rotas e desvios": na medida em que o fluxo das coisas, ao mesmo tempo em
que exige rojas socialmente reguladas e regulares, da abertura a desvios
motivados

De fate, por mats que muitos propriety'ios rurais fixados as margens
dos rios naveggveis preconizassem a circulagao moneth-ia, fazendo dos deus
trabalhadores, "assalariados", dando pHoridade aos padr6es capitalistas:s, nio

23 Esse bator pode ser mats facilmente compreendido se pensannos um pouch sabre a
pr6pria nogao de temporalidade operada nos latiflindios pantaneiros nas 61timas
d6cadas do s6culo XIX: "o tempo industrial", "moderns", caracterizado por uma
reelaboragio em torso da "discipline do trabalho". Seguindo este linha de raciocinio
o tempe passe a $er page, e, portanto, controlado, medido. atrav6s da relagao patraa/
empregado. Ou SQja, para o "tempo moderno" que passou a ser praticado na iegiao
em estudo; a temporalidade local ngo estava sob um contro]e individual. mas sim
sob o dominio de deus "senhores", cyja "labuta" digria era marcad

b r JL\ \ u-lP 411C4D Dllll

a por uma maratona
de obrigag6es rigidamente pr6-determinadas e vigiadas. Nas

lrwA qA4AAb4 AAxccx a. uvxxa,
usinas do Pantanal.
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conseguiram estes "senhores" ocasionar transformag6es tio contundentes a

locais'b.
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Partindo da constatagao de que muitos autores criticaram a relaga.o

e controlar os aspectos culturais trazidos no encontro com o outdo.
Frequentemente estes aspectos coloniais de compreensao do outdo nos

contrrevelam maid sabre a cultura ocidental da que aquela pretendida peso seu

Atualmente, existe uma angastia por parte dos antrop61ogos de como
tratar metodologicamente o material discursive(coho gravag6es, dialogos.
entrevistas, depoimentos e at6 panfletos). O mesmo acontece por paige dos
arque61ogos. Principalmente na questao das narrativas, o esforgo em separar
e explicit;ar a nanativa arqueo16gica disciplinar da narrative do interlocutor
6 argo recente na literatura acad6mica brasileira. Apesar de existir uma
literatura proflcua no cengrio international, sio poucos os que se preocupam
com as quest6es de tradigao oral em contexts com a culture material -
especialmente em contexto indo.gene

Existe uma diferenga conceitual entre a hist6ria oral tratada pda
antropologia e a hist6ria enquanto disciplina acad6mica. O loco, nesse casa.
6 analisar as margens, os esquecidos (os vencidos) da grande hist6ria
(a hist6ria onlcial). A tradigao oral na antropologia nio ge centra sobre a

exclusgo mas sim nos procedimentos da orahdade, nos modos de produgao
conhecimento oral, nas pr6prias concepg6es de tempo E importance

ressaltar estes aspectos de tratamento disciplinar para se compreender que
a arqueologia, por vez, se alia a uma vertente ou outta. '"--' 'x

- Assim, a tradig5.o oral no aspecto antropo]6gico pode ser vista por

interessantes. Segundo eases autores, num primeiro memento. exists uma
reOexio sobre processes, depots existe o trato da tradigao oral homo produto;
o aspects de produto acabado continua sendo o maid Visado pda politica de
patrimonializaga,o (e, consequentemente, pda atuagao do arque61ogo em
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No entanto, os Quilmes nio desapareceram. Em um processo de
tomada de consci6ncia polftica por parte dos deus descendentes, des tomaram

para si -- literalmente -- sua heranga hist6rica. As famosas "Ruinas de
Quilmes", marco do turismo arqueo16gico argentina, passaram a ser
controladas pda comunidade indfgena em 2008 e foram, entao, ressignifcadas
coma Ciudad Sagrada Quilmes, a revelia de arque61ogos, antrop61ogos e
agentes governamentais e turilsticos

Detalhando um pouch estes processor, em 1977, durante a ditadura

militar argentina, foi realizado um plano de manqjo turfstico que recebeu a
colaboragao de alguns acad6micos da Uhiversidade de Buenos Aires para a
reconstrugao da "Rufnas de QufZmes" cano atrativo turfstico da regiao dos
Valet Cachaquies; tudo ipso feith no espirito nacionalista do "Processo de
Eeoganfzac n ]Vaciona/"(SOSA, 2007), que valorizava Brandes mementos
da hist6ria colonial, mas que tamb6m tinha o intuito de fornecer elementos

turisticos para a Copa de 1978. Os crit6rios de manejo patrimoniais foray
concebidos a revelia dos padr6es internacionais, e a prec&'ia estrutura
tun.utica (um museu pequeno e um cafe) logo foi abandonada

Depois de dual d6cadas, eja instaurada a democracia, 6 realizada uma

licitagao para o manejo do sino. Ou deja, 6 feith a sua 'privatizagao
a revelia de interesses locais ou de opini6es dos pr6prios Quilmes. Assim.
o empresgrio e artesg.o Hector Cruz, "vencendo" a licitagao, se encarrega de
expandir as obras de in#aestrutura com a instalagao de um grande local de
venda de artesanatos (decorrentes da exploragao da mio-de-obra local) e a
construgao de um grande hotel, com direito a piscina e restaurante, que
imediatamente se lorna um dos pontos turfsticos mais visitados da provincia

Gerada a exploragao comercial sobre..p..fp4 .heranga Qu]tura], a
Comunidade IndfgeRa de Quilmes(CIQ) organize-se politicamente durante
as altimas..d6cadas, tendo homo bandeira a sua visibilidade 6tnica --
contrariaddo a perspectiva de desaparecimento, provocada principalmente
pele mita das "Ruinas de Quilmes" e o reconhecimento territorial. E, por
fim, em 2007-2008 decidem expulsar a iniciativa privada da gestao do seu
patrim6nio cultural, ou deja, a CIQ toga para sia gestao do sino arqueo]6gico
e o rendbldia, de lorna paradigmftica, de "Ciudad Sagrada de Quilmes
Entretanto, os conflitos politicos permanecem, principalmente, em relagao
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a, Secretaria de Turismo da provilncia de Tucuman, que nio aceita um acordo
territorial com a comunidade.

Arqueologia e tradigaooral

O desenvolvimento do pensamento arqueo16gico iomega com
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uma observagao participante arqueologicamente orientada. Mas 6 s6
recentemente que uma abordagem mats antropo16gica foie este sendo
utilizada nos trabalhos de etnoarqueologia.2

O artigo de Fabilola Andrea Silva (2002), por exemplo, "Mito
e Arqueologia: A interpretagao Asurini do Xingu sabre os vestigios
arqueo16gicos encontrados no parque indigena Kuatinemu -- Para"3, mostra
que ng.o 6 apenas o arque61ogo que faz a interpretagao dos vestiglos do
passado, mas tamb6m as comunidades indigenas fazem etta narrativa
associada a sua cosmologia. A autora lembra tamb6m que a fonnulagao da
pr6-hist6ria regional pasha pda mem6ria indigena de deus antepassados e,
no faso dos Asurinis, des ainda preservam na mem6ria cultural t6cnicas do
uso do material litico e ceramics, mesmo apes o contato e a introdugao de
materiais industriahzados

O mesmo casa pods ser vista na arqueologia norte-americana com
Robert Layton(1994), e na coletfnea de artigos organizada por ele "Who
Needs The Past?", que mostra que o interesse pelo passado, ao discutir coma
o acesso a este 6 maid ample do que os cfrculos acad6micos. Sio as
comunidades locais, onde os vestfgios arqueo16gicos sio encontrados, e que
se interessam dada vez mats pelo conhecimento arqueo16gico, nio s6 para
uma narrativa pr6pria do seu passado, mas inclusive coma instruments
politico.

Assim, na etnoarqueologia 6 especialmente interessante a nogao de
tempo embutido no discurso, nas narrativas da Tradigao Oral. Na verdade, a
concepgao de tempo 6mica 6 alba quito recente nas analises arqueo16gicas
Discutir a natureza do tempo em um determinado contexts traditional
6 importante para reflex6es sabre ancestralidade, concepgao de hist6ria
a instabilidade e fluidez de #onteiras temporais e o esquecimento(no sentido
da selegao de mem6ria a ser transmitida) que sio condig6es para a invengao

2 Para um mapeamento sabre o desenvolvimento da etnoarqueologia no Brasil, vide
o artigo 'A etnoarqueologia na Amaz6nia: contribuig6es e perspectivas", de Fabiola
Andrea Silva, em .BoZeflm do .4/usez4 .1)aruense .Emilio Geez(if. Cfgncfas .Hz&manas. vol..
4 n.I, Be16m, JanJApr. 2009. ' '''
3 .HbrfzonfesAnfropoZolgzcos, ano 8, n. 18, p. 175-187.
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da tradiga.o. Invengao, etta, que tem reflexo na cultura material ]oca] e nos
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(1997)

Narrativas em torso da cultura material arqueo16gica

Desta maneira, a tradigao oral de comunidades indigenas deve ser
levada em consideragao na anglise do patrim6nio cultural dessas areas, ja
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aspectoJ6gico na suapercepgao de mundi. Talvez etta sqja uma das formal
de abordar quest6es dais complexas. Dominique Tilkin Gallois (1994)
demonstra em seu livro etta perspectiva, o patrim6nio hist6rico local 6
reintegrado na perspectiva Waiapi segundo a sua utica sociocosmo16gica.

Um outro aspecto que pode ser verificado 6 na compreensao da cultura
material no cotidiano da pesquisa etnogrf$ica que se pode infbrir sabre a
construgao da identidade 6tnica, ja que ela adicula a percepgao material
com amem6Ha culturaLlembran&) queemca?npa, na expel ncaa efmgr6/ica,

aZgztrzs canceffos chases da cuZfura materia/ na Zeffzzra arqueoZ6Efca sdo
queshonados, cano o corzceffo de ancesfraZfdade Hoffa por Anne Christiane
TaNt07' (1998).

Pair ailleurs, 16s Testes archaeologique qui jonchent I'habitat jivaro ne font
jamais attibu6s a des anc6stre mais a des 6tres mythiques dits iwianch,
giants cannibales sans rapport avec I'humanite presente. L6s tribus jivaro

disparues qu6n connait par 16s archives -- n' apparaissent enfin qu'en
de brave et rarissimes 6piphanies, sous 16s esp6ces de guerriers
splendidement venus, marchant a I'envers et parlant em sifnant, qui
s'evanouissent au moindre soupgon de presence humaine de t6moi
contemporain. TAYLOR(1998:03)

O faso quilmes, tamb6m, 6 bem elucidativo neste aspects; ainda que
riga em um sentido de afirmagao 6tnica, observemos isto atrav6s de um
relate indigena local

Estamos paradox sobre antiguas viviendas. Los fechados mas antiguos
natan de 800 DC muchos siglos antes de la llegada de los incas a los valdes

calchaquies. (...) Esta parte de la Ciudad Sagrada ha fido reconstruida y
arque61ogos importantes han criticado el modo que se ha reconstruido y ahf
este nuestra duda tambi6n hasta qu6 punta etta reconstrucci6n reflQja la
realidad de este lugar, si realmente ha sido asiy bueno, desde mi posici6n

de indigena no necesitamos explicamos todo; a veces con saber que en este
lugar han fido fences y tambi6n han sufhdo nuestros ancestros; eso llena el
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Dessa maneira, citando Politic, Mora Abadia exemplifica o nosso contexto
argentina

In Argentina, for example, beER een 1879 and 1881, the national government

sent several military expeditions to the enormous Pampas and Patagonia
territories, as part of the so-called 'Conquest of the Desert ', to areas that
were inhabited by Mapuche and Tehuelche indigenous people. Some
scientists accompanied these expeditions and collected archaeological and

ethnographic material, as well as the heads of dead indigenous people, for
bio- anthropological studies. Following military conquests, the British
developed a rail network across these territories, centered around Buenos

Aires, and the La Plata Museum (one of the lu'Best museums in South
America) was constructed to store and exhibit the recent achievements of
the government and the scientists (POLITIS, 1995: 199)i

Entre os Quilmes, podemos ver os efeitos dessa arqueologia colonialista

pnncipalmente na formagao de coleg6es arqueo16gicas feitas por arque61ogos
amadores, e que chegam a serinstitucionalizadas por autoridades mun dpais

e provinciais, coho 6 o casa do )luseu de Arqueologia e Hist6ria Cachaqui,
na cidade de Cafayate, localizada pr6xima a "Ciudad Sagrada Quilmes'
(prorncia de Sara). Ou pda reconstrugao de parte do sino feito sob auspicios
de pma politica mats tun.utica do que cientifica (SOSA, 2007). --'

E, atualmente, kinda podemos veriHicar atitudes consideradas
colonialistas das autoridades locais quando veri6lcamos que o file oficial
da provfncia de Tucuman insiste ressaltar o sino arqueo16gico homo .Rzzfna
de Qzzf/mes - e nio Cizidad 8agrada - coma atrativo turistico da

regiao, mascarando a exist6ncia dos Quilmes no local (http://
www.tucumanturismo.gov.ar. Acesso em: 26/07/2010).

Assim, a interveng5.o direta do Estado nacional sobre o sino
arqueo16gico ocorre entre os ands de 1977 e 1980, com a participagao

stances reivindica96es -- algumas
ears para a devolugao dos restos
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acad6mica, atrav6s do Instituto de Tilcara da Universidade de Buenos Aires
(PELISSERO e DIFRIERI, 1981), e que gerd um interessante paradoxo
Tends, portanto, a valorizagao de um monumento arqueo16gico - fruto de
um exterminio genocida -- construido coma simbolo de uma grandeza
nacionalistaf

No casa especifico da reconstrugao das J?t&inas QuiZnzes, apesar do
destaque dado ao grupo Quilmes(coma entidade 6tnica extinta), tanto
a comunidade local coma pesquisadores acad6micos acusam o processo
gerenciado pele Estado ditatorial argentino de ter fido acompanhado por
p6ssimas pesquisas cientificas e de saques e roubos de pegas arqueo16gicas
(ENDURE e CURTONI, 2003). Uma pergunta, todavia, permanece: que grupo
Quilmes era interessante para o Estado ditatorial argentina? Quaid foram as
mem6rias silenciadas ou destacadas neste processo narrative? Coma a
Hist6ria e a Arqueologia, de acordo com deus contextos especificos,
construira« Qunmes?

E marcante o descaso das autoridades pablicas u£s-6-ufs a importancia
do sino, ja que tal empreendimento foi construfdo sobre a antiga praia
comunal, sem nenhum estudo -- at6 hqje -- dos impactos arqueo16gicos

produzidos
Contrariando a perspectiva de desaparecimento, provocada pele tito

das "Ruinas de Quilmes", a CIQ toga para sia responsabijidade de gestao da

sino arqueo16gico e o renomeia, de forma paradigmatica, de "Ciudad Sagrada
de Quilmes

Tal movimento, vale lembrar, acontece em diversos lugares do mundo .
Nesse sentido, contribuig6es te6ricas importantes a respeito da pratica
arqueo16gica e das alteridades indigenas foray feitas por autores coco
Robert Layton (1994a, 1994b), Bond e Gilliam (1994), Watkins (2000),
Terrence e Clark(2000), Smith eWobst(2005), Funari et al(2005), mostrando
que o interesse pele passado e o acesso a este 6 maid ample do que os circulos
acad6micos.

E importante ressaltar, assim, que este moments da hist6ria argentina este
marcado pda politica de terrorismo de Estado, caracterizada pda .perseguigao a
intelectuais e cooptagao de pesquisas universitgrias alinhadas a politicos nacionais,
porto comum em diversos govern.os totalitfrios da America do Sul
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Do mesmo modo, coloca-se a questao poHtica do controle dos processos

de escavagao, dos sitios arqueo16gicos em area indigena e at6 mesmo do
destino e controle dos artefatos encontrados. Tudo into relacionado aquest6es

de identidade, territorialidade, patrim6nio, fluxo comerciale turistico, e a
questao socio16gica clfssica do "conhecimento para quem?"e.

Hesse sentido, existe uma contribuigao de grande importancia que 6
f'eito da Arqueologia p6s-processual, principalmente no que se revere aos
elementos constitutivos desta area de pesquisa. Por exemplo, nio s6 no faso
Quilmes, mas tamb6m em outras etnias norte-americanas(MCGUIRE, 2004),
a cultura material nio 6 encarada homo heranga cultural constitutiva de um
Estado nacional, mas vista, principalmente, sob uma utica cultural relacionada
a sua pr6pria identidade(e a sua subjetividade) -- novamente o conceito
antropo16gico-politico de ufsfbfZfdczde 6 que da o tom das narrativas
interpretativas.

li neste sentido que a experiencia da CiQ tem uma importancia
paradigmgtica,ja que articula processes tio dispares (ao menos a primeira
vista) homo reconhecimento identit6rio, territorizaga.o, mem6ria hist6rica,
controle arqueo16gico-turistico.

Durante a alta temporada turistica, com cerca de 200 visitantes diarios,
a comunidade local organiza as pr6prias visitas nas minas arqueo16gicas --
Ciudad Sagrada Qulmes -- com gulag indigenas que passat a iazer a mediagao
entre pabhco e a comunidade, ao menos no panto sabre reinterpretagao
hist6rica da sua culture material. E nesse encontro cultural de

'empoderamento(Empowerment) indigent ', que se questiona a hist6ria e
em especiala arqueologia, coco instrumentalizagao politica e legitimidade
cultural.

Disco resulta o interesse da populagao indigena sabre o Lena de
'patrim6nio ', ampliando, assim, a sua de6lnigao. Ele se torna hist6rico
e apoiado em miiltiplas vis6es de mundo. Ou sqja, de uma percepgao de

Novamente, o que se imp6e na agenda acad6mica 6 a discussio de categorias de
anflises etnoc6ntricas e o uso destas, que podem friar vieses na interpretagao
arqueo16gica, coco nos lembra lan fodder (1988).
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quito pr6pria sabre seu passado

Conclusao
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deveria ser apresentada ao pesquisador, e etta deve ser explicitada nos
relat6rios de pesquisa. Dimensio etta que, de veda forma, 6 uma orientagao
da pr6pria UNESCO7 quando trata de patrim6nio cultural imaterial. da
possibilidade das pr6prias comunidades identi6lcarem e genrem seu
patrimanio. Mats do que ipso, dove ser colocada em contexts a pr6piia pmdugio
de patrim6nio, lembrando que elsa categoria (patrim6nio) 6 alba recente e
estranho a cosmologia nativa, que se apropria do tenno nas suas reivind cag6es
polfticas e sociais. Nesse sentido, cano abordar a relagao de uma comunidade

com a sua produgao cultural e o que elsa comunidade considera produgao
cultural e a cultura (iue vem de fora ("cultura"o)? - ''' '--'

A construgao de conhecimento por uma cultura e transposigao para
outra pode ser chalnada de tradugao, mas deveria ser considerada coma um
didlogo; complexificando, assim, a nogao do antrop61ogo(e do nrque61ogo, o
casa especifico que nos interessa neste trabalho) coho mediador, tradutor.
de uma culture. As estrat6gias de construgao de conhecimento da cultura
acaddnlica ocidental nio sio as mesmas que de outras cultures e, algumas
vezes, o trabalho do antrop61ogo encarado cano mediador de uma cultura
nao leva em consideragao elsa diferenga (o mesmo vale para a arqueologia
em alguns trabalhos p6s modernos, sob o signs de umaArqueolog n Publica).

Cabe, assim, aos arque61ogos que trabaHam em terHt6rio indigent
uma tarefa dupla. Ou sqa, a16m da pesquisa arqueo16gica de rata, estes devem
consegulr pesquisar corretamente o que 6 a construgao de conhecimento em
uma determinada cultura e explicitar elsa construgao. E dina o mesmo em
relagao a antrop61ogos que se deparam com uma cultura material
arqueo16gica em territ6rio indlgena, a de explicitar a dupla visio em torso
dente material a cientfHlca e a indigena(POUGET, 2010).

Assim, se nos propomos a trabalhar com questdes metodo16gicas, temos
que lembrar que a escrita tem reflexibilidade na pesquisa(STRATHERN
2606). Explicando os procedimentos (teoria), conseguimos desenvolver o
conhecimento a16m do impacts positive nas political piiblicas.

7 Convengao Para A Salvaguarda Do Patrim6nio Cultural ]materia], 2003
2012. oc.unesco.orgimages/0013/001325/132540s.pdfs. Acesso em fevereiro de

8 Lembrando a definigao de cultura com aspas de Manuela Carneiro da Cunha(2009).
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nativo e a formaga.o do patrim6nio.
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Algumas palavras sobre a categoria Patrim6nio

A categoria patrim6nio tem muitos signincados e significag6es. Em
nosso dia a dia, utilizamo-la nos maid diferentes contextos, sejam des de
car6ter juridico, econ6mico, social, arquitet6nico, cultural, eco16gico
gen6tico, moral, religioso, mfgico, est6tico, fisio16gico, dentre outros.
Enquanto categoria explicativa surge na Antiguidade, tendo homo
caracterfstica ser individual, patriarcale ligado a adstocracia. E somente na
Idade Media que ela torna-se publica, porquanto com o cristianismo os
sentimentos religiosos foram compartilhados homo valores socials (FUNARI
e PELEGRINI, 2006)

Enquanto um g6nero cultural, nas sociedades ocidentais modernas. a
categoria patrim6nio - desde fins do s6culo XVlll at6 o s6culo XX -- se conftmde

com as praticas de "preservagao I)ist6rica". O patrim6nio a(jjetivado de cultural

se liga as prgticas de identificaga.o, Goleta, restauragao e preservagao de
objetos culturais em que as diferentes modahdades de objetos e sujeitos, na
forma de coleg6es, apropriadas a prindpio individualmente e dais garde
dispostas nos museum e em institdg6es similares, sio aceitos com o prop6sito
de representar categorias sociais e culturais. Segundo Gonga]vee(]996) essay
prfticas de colecionamento e exposigao respondem ao desafio de salvar eases

objetos - ao que acrescemos sujeitos - do desaparecimento, uma vez que sio
imaginados homo representativos de uma "cultura" ou "tradiga.o" considerada
em cisco pda relagao com a sociedade industrial, transformando-os apenas
em coleg6es representativas e significativas(fetishes ideo16gicos no sentido
adotado pelos marxistas) de um determinado contexto

As pr6.ticas de "preservagao hist6rica" sio vistas em gerd como uma
forma de se preservar - portanto por um vids salvacionista - qualquer ollljeto
cultural que se encontra em um processo inexorfvel de destruigao, em que
valores, instituig6es e objetos associados a uma "culture",
"identidade" ou "mem6ria" de um grupo, de um local, ou mesmo nacional
tended a se pender. Aquilo que Sahjins(1997) apontau conetamente coho
um Pessimismo Sentimental comum a certo pensamento ocidental.
Torna-se desnecess4rio lembrar que a antropologia originalmente partilhava
com as teorias colonialistas a mesma crenga na inexorabihdade do progresso,
ainda que eventualmente lamentasse alguns destes progressos. ' ----'
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maid danosas, na medida em que, ao negar a relagao processual e dia16tica
(de pessoas ou das coisas), as antropologias se tornam muito semelhantes ao
colonialismo que das, modernamente, condenavam.

TI'opo: TERRIT6R10-RITUAL

Tem'it6rio 6 um fen6meno social e um faso social que s6 se realiza
coco Ritual.

Concorda-se com Da Matta (1978), quando este afirma que os ritos nio
resolvem por completo a vida social, mas sem des as socialidades humanas
n5.o existem conscientemente. O ritual, coma lembra o autor, permite a
dimensio do vivenciar. Assim se os ritos nio resolved a vida social. sabemos
que sem des a sociedade humana nio existiria coco argo consciente, uma
dimensio a ser vivenciada e nio simplesmente vivida como ocorre com os
gestos dais pesados da vida. Ressaltamos que este lembra que o Tito enquadra
uma coer6ncia deja ela grandiosa ou mediocre e que este enquadre este
aqudm e aZdm das represenfagdes. Ainda em companhia de Da Matta
concordamos que falar em vida social 6 falar em ritualizagg.o

O ritual nos apresenta come uma interessante crave fenomeno16gica
na medida em que ele permite estudar, em um espago independente, as
relag6es dependentes de um cato social. O cato social. homo nos ensinou
Mauss, 6 cato de consci6ncia; por into, aqu6m e a16m das redug6es psico16gicas,
bio16gico-fisio16gicas, socio16gicas. Ele 6 significativo socialmente e somente
dente modo pode ser entendido. Mas suas dimens6es vg,o a16m do social.

) dtua 6 um processa din nico e cheia de signiflcados, que s&o
dramatizados e perfotmatizadog(drama ou performance que Fade ter tongcu

(P. ll)

' Alargando o valor conceitual adota-se a ideia desenvolvida por Houseman (2003)
de que o ritual 6 enactmente acted out, ou sqja, atuagao e relag6es atuadas. O ritual
dramatiza e performatiza ao reenquadrar "elementos hetero clitos coma componentes
interdependentes de uma nova totalidade experienciada" Houseman (2003: 79-80).
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O mita vivenciado distancia-se da concepgao estruturalista Levi-straussiana
de tito, 'dsto ser este o .loci privilegiado do pensamento e da representagao;
e o ritualo Zoc! da relagao socials da agro. Estamos aqui alba pr6ximo da
visio da ritologia(mita vivido) de M. Leenhardt em Do Kato(1961), que 6
anterior no tempo a visio de Leach em que o rituale o mito se configuram
as formal de pensar e agir dos indivfduos. O argumento aqua 6: o ritual 6 na
verdade uma sintese do bom para pensar mas tamb6m para se viver (comer)6.

O ritual comunica, representa, relaciona em uma dimensio dia16tica
a vida social. Concorda-se com Houseman (2003: 98): "o simbolismo ritual.
um idioma prolixo maid que um c6digo precise, opera: nio si8nf/icando uma
mensagem especial, mas fndfcando um contexto privilegiado". Ritua16 sempre
o fen6meno a ser explorado. lsto flea claro na realizagao de etnografias em
contextos crilticos homo a elaboragg.o de relat6rios antropo16gicos de
delimitagao ten itorial.

Exp[orar o ritual 6 explorar a sintese entre representag6es e relag6es
sociais. Para Vernant (1973) o espfrito do homed encontrar-se-ia nas suas

obras. Suas formas de imaginagao, mentalidades e fung6es psico16gicas
deveriam ser buscadas naquilo que foi produzido em deus amos culturais.
Para Vbrnant, nio existiria, assim, entidades ou praticas socials que nio
remetessem para formal determinadas de pensamento e nio existe
pensamento que nio remeta as entidades e prfticas socials. Blas serial
interdependentes. O pensamento, a vida social, polftica, econ6mica etc.
existiriam em relaga.o de correspond6ncia. Sua percepgao de que o homem
formava uma totalidade indissoliivel com todos os campos e esferas de
organizagio da vida social levou-o a produzir explicag6es em que o mental. o
social, o econ6mico, o politico, o religioso etc. nio formassem compartimentos
estanques, isolados um dos outros. Aquio fen6meno se contextualize: o
espirito sozinho ngo faz a hist6ria, mas sim os homers que, no processo
concreto de suas vidal, moldavam suas formal e condutas, sendo o verdadeiro

5 A fl'ase cdma tomamos de Mariza Peirano: "A anflise antropo16glca de rituals",

2002, P 17-40. saeanlzupoz%zadosRlfzmfs, Rio deJaneim: Relume Dumar6,

184



O Territ(ido QuiZomboZa enquanfo um Pafr£m6nio-Ritual '

'-'':=;===.==:f:f:=f=cMte;:.;.; . ';.,, ",:
asda estes. E precise participar do texts e da coisa estudada

nngilHM8wmw:
185



Carlos Eduardo Ma.rques

hist6ria, o territ6rio nio pode ser literalizado sob a pena de vivissega,o de
deus maltiplos signiHlcados(aquia metffora de Wagner, 2010, do Museu de
Cera 6 um exemplo). Mas tal como um Museu, pode ser ritualizado.
O territ6rio em seu processo patrim6nio-ritual poderia ser lido em uma chave

do ritualmuseo16gico. Bouquet e Porto(2005) nos mostram a importancia
do processo ritual no Museu, na medida em que este se nostra cano um
espago experiencial em que se permite a ag6ncia, o contextual.
o dinamico, que aponta para uma performatizagao das relag6es e
representag6es socials. O Museu coma processo ritual, para os autores, se
assemelha aos conceitos aqua desenvolvidos, pois o Museu tal qual um territ6rio
nio deve ser reiHlcado, e apenas voltado para o passado, ou sqja, algo
objetificado

Nos termos adotados por Peirano (2002: 11), ritual 6 um ato
performative(Haig do que uma performance) ou sqja, o diED e o frito
) alto tamb6m f frito. SQo ales(wla€6es) de sociedade e representa$6es socials,
para sitar a feliz criagao de Chavez(2001: 135). O ritual cano mita vivenciado
6 uma socio-16gica pr6pria, coma uma metafTsica outra que nio se pauta
necessuiamente nos mesmos postulados e aponta que a vida social, nio
raramente, em sua complexidade, baseia-se em diversidade e multiplicidade,
em postulados da contextualizagao, do valorativo, da experi6ncia, do afeto,
do contexts, da pr6.tina, na incomensurabilidade dos postulados diferentes e

nas margens dos limited postos pele discurso normative. .A .pesqufsa coho
{;tHaI permke uma, teal ia em asda que buscct dialogar com o te7npo da potty.ca.
Em outros lugares ja apontamos para dimensio politica do cato estudado
(MARQUES, 2008, 2009 a e b, MARQUES e GOMES no prego). Dino de
outro modo, por exemplo, Appadurai(2008: 79) nos fblaria em "sentido que a
politica 6 o vinculo entre os regimes de valor (...)".
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O territ6rio 6 o loci ritual. Ditto temps que:

Os grupos quilombolas ritualizam um territ6rio e territorializam

;i:.:. .....fl..a.. enlnrizualdade e equidade 6 uma contribui@o que faz lada diferenga
indusive em telm08 do um debate tao intense, cano no casa brasuelro, aas punub"
diferencialistas.
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De forma resurnida, Culture 6, para Wagner, algo que nance de uma
base relational, produzida atrav6s de uma mediagao de pontos de vista que 6
feita peso antrop61ogo em campo. Ditto pode-se inferir que grata.se: de zlm

sfmboZo em zzm .processo rffzzaZ. Com etta ideia Wagner prop6e o marco da
tnpenfdo atrav6s da reZagdo na qua] o antrop61ogo nio pods simplesmente
apreender a cultura homo se fosse objetiva (WAGNER, 2010: 37); ele deve.
em uma esp6cie de jogs entre nossos conceitos e as agnes do oufro, abstrair
da nogao de Cultura os constrangimentos e implicag6es

E, quando maid familiar se torna o estranho, kinda maid estranho parecera

o familiar(...). A medida que o antrop61ogo usa a nogio de culture para
controlar suas experi6ncias de campo, essas experiencias, por sua vez

passam a controlar sua nogao de cultura. Ele inventa "bma culture" para as
pessoas, e eras inventam "a culture" para ele (WAGENER: 2010: 39).

A antropologia proposta por Wagner, tal como a cultura. nio 6
produzida, mas ativamente inventada, ou sega, experienciada. A invengao s6
se dg atrav6s da relagao, e dente modo nio existe "uma cultuFan anteHor ao

processo etnogrffico. O antrop61ogo experimenta a diferenga no campo: a
culture que vivenciamos 6 ameagada pda cultura que criamos e vice-versa
(p. 40), de modo que a busca por engender nds e ewes "inventa"
a "cultura

Neste processo inventivo tanto o antrop61ogo como o nativo. ainda
que de modos diferentes, estio processando a cultura: #(..,) a fddfa de cuZfzzra
caZoca o pesqufsador em pd de fgua/dade com neue o6Jelos de esrudo"
(WAGNER, 2010 : 28). O antrop61ogo inventa elsa outta culturanos termos

da pr6pria, usando os signiHicados que trouxe consigo para o campo -- e, na
medida em que inventa a cultura nativa, ele paisa a ressigni:vicar muito
daquilo que considerava convencional, ou dado, em sua pr6pna culture
(WAGNER, 2010 : 29- 31). E o segundo inventa o pesquisador em deus pr6prios

atlas. Se tal tata n o 6 necessal'iamente clara em situxH6es de etnogrnMs
fdeais, nos castes das efnogra/ias em «zo«lantos crfhcas que anlmam o h,a6dh-
io antrop6Logo laos reLat6hos de delimitaqdo teri-itorial, nte processa descrtto
por Wagner lorna se basfanfe perHnenfe. Qt'ase uma descrlfaa da IUuaZ da
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cano percebeu Tambiah(1985: 130):
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estio embutidas(claro que nio exclusivamente) em ritos e rituais que por
suavez, promulgam e encarnam concepg6es cosmo16gicas.(Tb'adugao nossa)9

Alguuas palavras sabre a Categoria Valor-Ritual

kimmel em A Filosofia do Dinheiro (KIMMEL, 1900) afirma que
o Valor 6 ojulgamento que os homens fazed sabre as coisas, e tal juigamento
nio pode ser essencialista, pris 6 fruto de uma subletividade - ele tende a

ser provis6rio. Em consondncla com asta fdefa, a/irma se qzfe o uaZorqualf$ca
scl, especifica e singulariza-a. O valor € construido e informado

cuZfuraZme/zte. KopytoK(2008: 93) aponta que uma biografia das coisas pode
pezmitir realgar facetas que de outdo modo serial ignoradas. Ele ata entio
o exemplo de Rivers, quando este corretamente sugeriu que para se extender,
por exemplo, as regras de heranga em um dado grupo social, um bom exercfcio

seria acompanhar o movimento real de um objeto particular, como o tote de
terra.4guf, porfanla, a/irma se um estzzdo cano d(lbndfdo arima em terz710s

processzzais e ndo esserzciaJlzados. Coma apontei em outta ocasiao(2008;
2009 a e b), a categoHa quilombo e quilombola, o discursojuHdico produzido
sabre a mesma e; acresgo, agora, a cafegorfa fe/.Hf6rfa qzzlZoznboZa, zzzals do

lue uma rtomencjatura, gonsiste em um signs polif6nico, metaf6ri.co e
netontmico: Polif6nica no sentido que engloba diferentes si8niftcados de
icordo com carla grupo; metaf6rico, pots reuse todd order somme seu.s
crftdrlas de dfHerenga e seine/hanna ' e mefonfmico, pols a caf(yorla ZprHtdHa
.PafHm6nfo, no confexfo de s£fz4afao Oorfanfo rffztaZfzadoJ. para cffurmos
.aZalfnowsf£ (708g, ababa poz' ser eznpregado no Zz49az ' de oulros lermos e
categoha,s.
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consuefzzdin.drio de .propriedade da terra
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transmfssdo (do latim: fradfffo, fradere).:' A transmissio da terra entre as
gerag6es, coma a de outras herangas recebidas de ancestrais e legadas a
descendentes, segue um modelo de heranga instituido localmente. O mais

comum 6 a heranga cogn6tica, transmitida pdas dual linhagens de
ascendentes, a paterna e a materna. Nesse regime de ocupagao da terra, os
herdeiros recebem parcelas do paie da mae, configurando linhagens de
transmissio por onde se sucedem as parcelas de terra e as gerag6es de
pessoas. A imbricagao entre parentes e o territ6rio 6 evidente, ainda mais

sends a terra a conte de sobreviv6ncia direta dessas populag6es rurais

Concorda-se com Lima (2008) quando etta afirma que a nogao de
propriedade privada, individual, foi desenvolvida pda civilizagao ocidental
na era moderna, e seu desenvolvimento nio extinguiu por complete outros
regimes de propriedade:a. Tal constatagao para a autora pode ser encontrada

na literatura socio16gica a respeito do keio rural, na ]iteratura antropo16gica
(MAINE, 1861; WEINER, 1992; KIMMEL, 1978; MAtlSS, 1974; GODELIER,
2001); ao que acrescemos Marx e Engels, em nora de p6 de pagina(ndmero

(MARX e ENGELS, ].888). esa da obra O Manifesto do Partido Comunista

em sua pr6pria experi6ncia". Arendt, Hannah. Entre o Passado e o Futuro Sio
Paulo. Editora Perspectiva, 3' edigao, 1992. ' ' ''' --
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IParenteses): Algulnns palavras sobre (juilom.bos, quilom.bolas: um.a
categoria ngo reificada

(2003, 2006),Leite(2003),dentreoutros. , , : de
18 Ao lingo do texts apresentar-se-a a razao aes a ut3';uDO'uau ',
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i. ideia de quttombo, coho afirmado, se canstitui em um cctmpo
conceifuaZ com zzma Zo/zga h£sfdrfa. Ara entanfo, a de/inffdo hfsfdrlca dade sfr

coZocada 'em dlZuida e cZassf/icada cano ar6[frdrfo para que posse aZcangar
as nopas dime,zsdes do selz!/icado afziaZde QufZo«zbo"£4Z.a4E]DA, ]996.' ]]).

Afepzfe-separa o ja£o de o s€gnf/icada atuaJ ser/}zlfo das "redo/ini£6es de seas

,n,st7ume7t;tos interp7eta.hoof". O qua,omb0 7'essema,n,tina,do 6 um rompim.onto
com as fdefaspassadfsfas (7Hgod/icadasJ e com a de/infgdo Tarfdfco HurmaZ
h,i,storka,monte cHstcLt,iza,da.", ten,do com.o panto de pa7tida CLS situaQ6es soda.is
! seas ctgentes, que, p07' interm6dio de in,strumentos potiltico-organizcttiuos
bzzscam assegzzrar os sezzs dfreffos consfftucfonafs. Ocozze que, .para fczn&o, os
lgentes quUombol,as e seas parceiros precisam "ol,abitizar o regan,hecimen,to
ie Bugs formal pr6phas de aprapriaqdo dos recursos naturais e de sua
;erritorialidade"(ALMEIDA, 1996: 12). Em outras palaurcts, precisam se

;moor, enquctnto um coi,etiuo 6tn.ico, e, pct7a tctn,to, n,Q,o mats imp07tct o
arcaboufo 'ur£dico-dorman hfsfarfcamente crfsfa/fzado" a despeifo dos
lua,ombos, que existt7ct 7w, esh'utura,juridical col,on.ia! e impev'iaZ sem,pre com

caracter£sticcts restRtioas e punitiuas), e que se en,contraua a,usente do cctmpo

O atual conceito de qzzf/om6o difere fundamentalmente do que este

.representava no transcorrer do regime escravocrata, e mesmo quake um
s6culo ap6s a aboligg.o da escravid8o quando era uma categoria vinculada a,
criminalidade, a marginalidade e ao banditismo. Quilonlbo hole 6 um ence
viva e dinamico, "um 16cus de produgao simb61ica"(MARQUES, 2008 sujeito
a constante mudangas. O qufZombo tambdm esfd assoclado a zzm .node/oso

=n mu n:i:n5E ;
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e pragmatica (MARQUES, 2008)

Algumas outras palavras sabre Quilombolas: Quilombo
Performance, Quilombo Invengao
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conjuntura, que funciona coco um terceiro termo entre a estrutura e o
evento, uma si.ntese situational dos dais. A si.ntese entre estabilidade
e mudanga, passado e presence, diacronia e sincronia, permite perceber a
mudanga coho uma reprodugao cultural, coco um diflogo simb61ico da
hist6ria. .DfdZogo entry as cafegorfas receZ)i(Zas e os confafos.percebfdos, enfre
o senffdo cuZfuraZ e a refer ncfaprdffca;

Uma pratica antropo16gica total, contrastando com qualquer redugao
fenomeno16gica, nio pode omitir que a sintese exata do passado e do presente
6 relativa a ordem cultural, do modo coma se manifesto em uma estrutura
da conjuntura especifica (SAHLINS, 1990: 190)

Pensar a ressemantizagg,o coco uma denlnigao pragmatica das
categorias e das transformag6es entre das, coma pensou Sahlins ao analisar

a estrutura social havaiana e as mudangas provocadas pda chegada
estranSejra, signiHica perceber que a prgxis precede as transformag6es
funcionais. Dai. a reprodugao da estrutura implicar sua pr6pria modi6cagao.
Esse nwsmo penlsamenta porte ser aplhada d categot.ia remanescenta de
gzffZomba, que dXrufo de Hola hfsf(ida na qua/ fanfo seu sfglzf/icado semdnffca
}u,auto sua operacionat,idade potiticct sdo i,gualmente im,portcLntes.

Ditz de outta forma, remanescenfes de quf/omba pode ser entendido
homo aquino "que os antrop61ogos chamam de 'estrutura"', ou sqja, "as
relag6es simb61icas de order cultural". Nessa ressemantizagao funcional da

categoria e dos processes hist6ricos 6 que a mesma paisa de uma convengao
prescritiva, ou/}fgoH/icada, que se revere ao passado, para uma invengaa
pet6ormativa, que se revere ao presente

196



O Terri£6rio QuEZomboZa enquanto um Patrim6nio Ritual.

Em forma esquematica

Prfxi<-> teoria <-> estrutura <-> evento
Mito <-> Rito

estabilidade <--> mudanga
sintaxe <-> semAntica

prescritivo <-> performative

estrutura de conjuntura
(terceiro termo mediador)

permite superar os contrasted bingrios / possui um valor para as
determinag6es simb61icas e um valor para os poderes estabelecidos.

famosa passagem do antrop61ogo coma xama:

197



Carlos Eduardo M.a7ques

Objetificarn o que estamos q/usfando e apreendendo d enuncia o proprio
limite de nossa pesquisa diante da irredutibilidade da vidai8 em esquemas
te6ricos e/ou metodo16gicos. O Chamado de Wagner vai a. diregg.o de uma
politizagao da categoria cultura que acreditamos servir para outras categorias
cano a de territ6rio-patrim6nio. O estudo da cultura(territ6rio-patrim6nio)
6 ele proprio cultura, e a Antropologia cano uma ci6nciasfne qua non cultural
6 o campo de uma politica onto16gica (ou em termos onto16gicos). E neste
processo de politizagao da cultura, podemos tong-la como lugar privilegiado
para o debate sobre a ag6ncia humana, para as suas representag6es
costnografias, cosmologias, para as hist6rtas entrelagadas, a etnografia do
particular, dentre muitos outros debates.

Algumas palavras sobre a Categorizagio de Territ6rios Quilombolas
enquanto um Pafrim6nfo Xfnico

A conformagao da ideia de territ6rios quilombolas 6 a somat6ria dos
diferentes valores e categorias sociais envolvidos na pr6pria elaboragao,
construgao e reconstrugao da categoria de remanescentes (ie qufZom6os, ou
quilombola, enquanto sujeitos detentores de direitos. Neste modo de se estar

e ver o mundo, o territ6rio nio 6 apenas uma terra-mercadoria e nio pode
ser medida em termos de um valor de troca e nem em crit6rios demograficos
ou econ6micos, que sio na verdade ditados por uma 16gica externa ao grupo
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D. Li6, moradora do Quilombo de Mumbuca-MG:'.
Neusa Gusmio (1995; 66), em Terras de greta, deane o territ6rio com

sentido; homo posse ancestral", e continua:

Terra-territ6rio 6 a narrativa de um tempo real vivido ao mesmo tempo que

cont6m em si, um tempo mitificado, capaz de unir o passado, o presente e o
futuro. O territ6rio 6 entio espago de trinsito entre sujeitos iguais que
comunicam-se entre sie com o "outro" diferente dole, mas que invade seu
mundo e ali este (GUSMAO, 1995b: 70).

Por sua vez, Paul Little (2002: 3-4) assim se revere a. territorialidade

(Cf. Sack 1986:19). Casimir (1992) mostra coma
territorialidade 6 uma

J. J.
forma latente em qualquer grupo, cuba manifestagao explicita depende de
' ng6ncias hist6ricas. O faso de que um territ6rio surge diretamente de
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condutas de territorialidade de um grupo social implica que qualquer
territ6rio 6 um produto hist6rico de processor sociais e politicos. Para
analisar o territ6rio de qualquer grupo, portanto, precisa-se de uma
abordagem hist6rica que trata do contexto especifico em que surgiu e dos
contextos em que foi defendido e/ou reafirmado.

Assim, ele sugere que "a anglise antropo16gica da territoriahdade
tamb6m precisa de abordagens etnogr6.ficas para engender as formal
especificas dessa diversidade de territ6rios" (LITTLE, 2002: 4). Para tanto, o
tutor sugere o uso do conceito de cosmogrc@a2% desenvolvido por ele proprio.

Muniz Sodr6 (1988), por sua vez, entende o territ6rio homo um espago
objetivo e subjetivo, em que um grupo ou coletividade acumula e transmite
bens fisicos, simb61icos, memoriais, t6cnicos etc. O territ6rio abarca o conceito
de tenitorializagao e de ten'itorialidade. A territorializagao deve ser entendida
coma "forma de apropriagao exclusiva do espago", por ipso capaz de organizar
regimes de relacionamento. E a territorialidade 6 um dado de6inidor da
identidade grupal e individual, ou deja, apresenta-se coma um elemento
necess&'io para o reconhecimento de si pelos outros e definidor de sua base
social. asta territorialidade guarda uma mem6ria comum, viv6ncias
compartilhadas. Sio essay caracteristicas de resist6ncia e de autonomia que
se tornam os elementos fundamentais para caracterizar
o conceito contemporaneo de territ6rio quilombola

Da somat6ria dessas vis6es, conclui-se que, tal coma o direito:
o territ6rio 6 substancializado (verbalizado) e nio essencializado. uma
organizagao politica e jurfdica coletiva, cujo trago marcante sio os lagos de
reciprocidade e uma diversidade de obl'igag6es com os demais grupos de
parentes e vizinhos, que se expressam em uma regra juridica native de

zo Cosmografia 6 definida coma os saberes ambientais, ideologias e identidades -
coletivamente criados e historicamente situados - que um grupo social utiliza para
estabelecer e master seu territ6rio. A cosmografia de um grupo inclui seu regime de
propriedade, os vinculos afetivos que mant6m com seu territ6rio especifico, a hist6ria
de sua ocupagao guardada na mem6ria coletiva, o uso social que d6 ao territ6rio e as
formas de defesa dele (LITLLE, 2002: 4)
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Bandeira (1991) aHlrma que a posse e o uso da terra pecos grupos quilombolas
referem-se a uma fnu£s£6fZfdade exproprfadora, uma vez que 6 desconhecida
em sua realidade concreta e no imagingrio social ':. Gabe ao olhar etnogrgfico
fazer conhecer este realidade concreta ao relativizar as categorias, mostrar
as diferengas existentes nos diferentes grupos, estranhar as predefinig6es,
os c6digos e as cosmologias que definem, a.pz'fort as condutas dos individuos

e deus agrupamentos, bem coco a relagao destes grupos com o restante da
sociedade

shaves (2002: 139) ao analisar a marcia nacional dos sem-terra afirma:
:o conjunto dos elementos que o constituem tomas-no capaz de desencadear

efeitos pragmaticos atrav6s do poder simb61ico de que sgo portadores, por
forma de conveng6es culturais (...) concepg6es fundamentais para um
determinado universe social.' O mesmo ocorre com o Terrf£drEa, sua Burma
e confezZdo sdo [ndfssoc£6pels. Cano um HtuaZ eZe mefa4orfza a czzZtura

CL prescreue(ele Fade ser expressiuo e pragm6tico) e performaiba(criatiuo e
Impreuisiluet - cano discutido ao tonga do trabalho, os Rena,n,escentes de
Qz&#ombos e slid ferMzorfaZidade expressa, pr(!gmatiza e aria os Qu#ombaZasJ

Nesse sentido o territ6rio revere-se tanto a uma tenitorializaga.o
(demarcagao de fronteiras) quanto a uma tenitorialidade (estrutura social)
A este respeito Marc Aug6 (1994: 76) afirma que o lugar 6 o "sentido inscrito
e simbolizado, o lugar antropo16glco", que o autor, seguindo Michel de
Certeau, entende coma ligado ao Cato de que o espago 6 sempre o "lugar
praticado '. Enquanlo Aug6(1994) fHa em lugar antropo16gico, Merleau-Panty
(1999) fbla em espago antropo16gico, aquele em que as relag6es dependem de

um sujeito que as trace e as suporte, ou deja, um espago mediado de relagao
com o mundo. Portanto um territ6rio-patrim6nio-ritual

22 Na fda positivada de um procurador do INFRA-MG em reuniio neste 6rgao:
Os Qbxlombolas s6 existed de cato quando se publica uma Portaria os reconhecendo
ou delimitando seu territ6riol11 Tal ideia tamb6m pode oer entrevhta na fHB dB
alguns ministros do STF durante ojulgamento da ADEN Raposa Sera do Sal.
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(Par6nteses) Algumas consideraQ6es

surgidos.

,' Peiranol, Marina. Teoria Vivida e outros ensaios de antropologia. Rio de Janeiro:
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) Te7rit6rio PatHm6nio 6 Q imbdcaQao dos diuersos elem,entos do

-econlwcim.en,to de identidades, de direitos, de redist7qbuiQao materia,I, e
!imb61icu, e da representaqao politico. os quaid ndo modem ser conFinudos u
iete7mi7w,da,s ca,teg07'ias que estabeleW,m sepctraQ6es este,n.ques. O territ6H,o

guiZomboZa d mefdHora da 'ba£Hm6nio cuZturaZ" quando nina a idefa de
ar8irzdrfo e aut nffca; quando eZe/blzcfo/m cano !zm Gaff pafr£mdn£o, pdfs
:omu,n.acct mita e Tito, 6 bom. para, pensar e 6 bom parct com,er.

A.lgumas palavras finals: um resumo do debate diante da realidade.

Ap6s terminar a primeira versio dente texts, fecheio arquivo
encaminhei-me a caixa de e-mail e la constava uma mensagem com um
texto denominado Disparate Antropo16gico, de autoria da senadora e
presidente da Confederagao Naciona] de Agriculture, Kftia Abreu, que se
coaduna com o texto "Farra Oportunista da Antropologia" produzido pda
Revista VQja (ha alguns ands). Coma antrop61ogo, que estuda quilombos na
modalidade de quilombos urbanos e que tem coco tema de pesquisa
comunidades quilombolas urbanas com praticas de religiosidade Afro-
brasileira, reproduzo-oa7:

" Sem pender a ternura e a ironic: A senadora, se eu entendi bem, nao consegue
extender a ideia de net4fora aplicada a categoria quilombo. f mesmo complexo; eu
m;elmo is vezes me VQjo em dificuldade t)d'a extender a metffora Senado. As vezes

questiono por que uma construgao ficticia coho o senado em um contexto de invengao
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Disparate antropo16gico KZ£f aAbreu

rmagzzz.em a s€gzzfnfe sifz&agdo. Em zfma cidade quaZquer de nosso .I)afs.

h6 .. ferreira d; .i.ban'i', e,« que a «.de de sa"to 4 6'an'a, as''"" ""'"
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o significado das palavras. Imaglnem, agora, tal exemplo ampliado para todo
o pals, tanto em zona urbana homo rural. O que era uma propriedade,
o exercfcio do direito de uma famiOia com ti.tulos de propriedade de d6cadas
desaparece porque um grupo de pessoas resolve se autointitular quilombola,
faz um processo verbal na Fundagao Cultural Palmares e um grupo de
antrop(ilogos referenda essa demanda. A insegurangajuHdica se torna gerd.
O texto constitutional 6 subvertido gragas a, colaboragao de antrop61ogos
promotores e funciongrios da Fundagao Cultural Palmares que aderiram a
uma nova ideologia. Colocaram-se na fungao de novos constituintes e

passaram a ditar uma nova politico que Lorna a letra e o espirito da lei argo
que pode ser simplesmente desconsiderado.Qualquer coisa pode faber nessa
palavra: quilombola. Coho foi bem ditz na caluna de Opiniao desse importance
jornal, em 12/09: "Caberf a. Corte, blindada contra a aWaD de grupos de pressao
e ao largo de interesses ideo16gicos, analisar o terra e dar-the
o dais acedado encaminhamento." Kftia Abreu 6 senadora (PSD-GO) e
presidente da Confbderagao Nacional da Agricultura.
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