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CULTURA MATERIAL
HIST6RICA E PATRTM6NTO

Pedro Pattto A. Funari

Depto. de Hist6ria do IFCH da UNICAMP

iNTRODUgAOl

Apresentam-se, nests volume da colegao Pri/ ?ei/,cz Hers o, qua-

b'o trabalhos que tratam da cultura material hist6rica e do patrim6mo.

'') primeiro texto constitui reflex3.o a partir da tele de doutoramento de

/x4arly Rodriguez, estudiosa do patrim6nio hist6rico, cuja tess de
''!.putoramento, apresentada na UNICAMPi, foi publicado em forma de

/'vro pda UNESP, tendo motivado debate em que apresentel as consi-

faerag6es aqui recolhidas. Os avatares do patrim6nio sio esmiugados
ucla autora e os comentirios aqui recolhidos induzem a leitura de sua

'nportante obra. Em seguida, apresentam-se, de forma sucinta, as

-..rincipais correntes te6ricas da Arqueologia, disciplina voltada para o

r-studo da cultura material e cujas bases epistemo16gicas encontram

CNo Programa de P6s-Ciniduagio em Hist6ria, sob orientagao de Edgar de Decca
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poucas publicag6es didfticas a respeito. O paper retoma consideraJ

gees apresentadas em diversas palestras ministradas em diversas um-)

versidades brasileiras e visam a apresentar um rapido panorama da...

quest6es metodo16gicas em discussao, hoje, entry os que estudam .J

cultura material. Por fim, apresento, em verngculo, um estudo du.

acervo material, de pegas arqueo16gicas do Museu de Arqueologia .
Etnologia da Universidade de Sio Paulo. Esse texto tem fido usad-,

em curios que tratam da culture material e sua publicagao em verna.)

culo permitirf seu uso, de forma maid facil, nos cursos de gradual:i(«

estudo de caso, no capt.tulo de Lucio Menezes Ferreira. Os quatro .pa.

.pars tratam, em diversos ni.veil e abordagens, dos names entry b..
construgao do patrim6nio e o estudo da cultura material. :)
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CONTRAO1(;6ES E ESQUECIMENTOS

NAS INIAGENS DO PASSADO '

Pedro Paul,o A. Functri

Gostaria de comegar agradecendo aos organizadores do
:EDEM da UNESP, em especial a Professora Anna Maria Marti.nez

':orr6a, o convite de participar, hoje, dente debate, em torno do livro

'a Professora Marty Rodrigues, estudiosa que hf muito admiro e que
onto nos tem ensinado sobre o patrim6nio em nosso pails. Comegarei

/-lor citar algumas passagens do capitulo conclusivo do volume e que
,RCFvem como reflex6es surgidas ao cabo de um percurso, como se
blhasse para a Hist6ria do cuidado com o patrim6nio com o devido

\iistanciamento, ja a enxergar ngo maid as pedrinhas, mas o mosaico
fesultante dos documentos compulsados e criados pda autora, na far-

ina de entrevistas com os pr6ceres administrativos. Assim, Marty Ro-

qlirigues descreve o primeiro perilodo da instituig:io estadual de patri-
(in6nio, de 1969 a 1982, em plano arbiltrio de um regime de forge

SMC/SP, Debatedores. C161ia R. Camargo, UNESP. Moderadora. Dia 1 1 de setem-
olo de 2001, is 18:00h. Praia da S(i, 108, 1' andar, tel 252 05 10. Discuss:io sabre o

Departarnento de Hist6ria, IFCH-UNICAMP, C. Postal 61 10, Campinas, SP,
13081-970, pedrofutlari@ sti.com.for
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;Em um perl.odo de ascensZio do conservadorismo, como os trezt,J
primeiros anos de atuaSlao do Condephaat, a evocagEio do bandai
range e do grande cafeicultor atenderia quer a dieting:io de seg
mentor paulistas, quer &s abordagens colnemorativas e cilvicas da
cultura e da educaqlao... Consagradores de um tempo passado, ena
tendido como um tempo sem con/race 8es, as representag6es bar
deiristas, cafesistas e da colonizagao remetiam a nostalgia da vid '
rural"(pp 148-9, grifo acrescentada). ,-.b

De fate, a aurora remonta a Taunay as origins dessas imagen=)
idealizadas do passado e demonstra sua forma no periodo de spice d.

ditadura, mas sua forma ideo16gica consists, homo bem ressalta Marla

Rodrigues, na 6nfase na ails ncaa de con/radffdes, na visio idilica dt:)

um passado em que todos seriamos bandeirantes. Tal concepglio coRI)

tinua, quash vinte anon depois, a dominar as representag6es material ')
do nosso passado, como atesta, de forma exuberante e indecente,
Museu Paulista, /n .p/imus, mas n5o apenas, pois o inventhio dos bent '"

tombados continua a privilegiar essay /maxine.s /7?afore/m.

A restauragao das liberdades formais vida a permitir a emerg&n=

cia, no seio da sociedade, de m61tiplas vozes e interesses o que, eiX

parte, se refletiu, na ampliagao do universo cultural representado n6=

patrim6nio (Meneguello 2001). No entanto, Manly Rodrigues conclui '
seu balango de forma muito clara, ao enfatizar as perman6ncias secuj?
lares do discurso da exclus5o. Segundo a autora: qJ

;Do conjutlto de bens tombados no Estado de Sgo Paulo, fazed:)
parte poucas mem6rias de negros, de imigrantes e de trabalhadoref"
Os remanescentes de sides de fazenda e ricas mans6es urbanai.

sombreiam os de senzala, dos cortigos e dos bairros operfrios. Deg,J
se modo, o patrim6nio paulista se apresenta n5o apenas homo pel
petuador da inem6ria, mas tamb6m do esgz/ec'fmenfo q/icfa/. A ex
clusio atinge n5o apenas os exclufdos, mas remote todd sociedadn.

a. idealizagao do passado coma um tempo despl"ovido de contradE.
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fees e d€Herenfax. A16m disco, nio permite a reflex8o sabre as rela-
g6es hoje vigentes na sociedade, dessa forma reafirmando igualda-
des idealizadas e camuflando co/W//os, o que subtrai dos homens a
Id6ia de possibilidade de fr'ans$ormafdo, razgo mesma da mem6ria,
da retengao e socializagao da experi6ncia vivida'' (p. 151, gnfo
acrescentado)

Nio se trata de particularidades, de idiossincrasias das poll.ticas

-latrimoniais paulistas, mas de caracterilsticas intHnsecas do preserva-

.cionismo nacional, inserido, portanto, em uma sociedade secularmente

batriarcal, hierarquizada, fundada na obedi6ncia, infensa a liberdade e

a cidadania ativas(cf. obras de Funari, nas refer6ncias). Coma enfati-

:zou o grande soci6]ogo, Octavio land(1988: 83), o que se considera
:patrim6nio 6 a Arquitetura, a m6sica, os quadros, a pintura e judo o
maid associado is famflias aristocr5,ticks e a camada superior em gerd.

A Catedral, frequentada pda "genre de bem", dave ser preservada,

Lcnquanto a lgrela de Sgo Benedito, dos ''pretos da tina'', nio 6 prote-
.aida e 6, com freqti6ncia, abandonada. Os monumentos considerados

.omo patrim6nio pdas instituig6es oficiais, de acordo com Eunice
ourham (1984: 33), sio aqueles relacionados a "hist6ria das classes

lominantes, os monumentos preservados s5o aqueles associados aos

eitos e a produgao cultural dessas classes dominantes. A Hist6ria dos
'ominados 6 raramente preservada'

(I Manly Rodrigues nora que ngo se trata, apenas, de excluir as
naiorias e as minorias, mas de construir um passado homog6neo,

santo de tens6es, contradig6es e variedade. A sociedade 6 vista como

f,' .m conjunto harm6nico de pessoas, uma kofnomia, no sentido ja pro-

'nosto por Arist6teles (Po/irfca 1 252'7), a viver segundo normal soci-

.iis compartilhadas e aceitas. Nests modelo normativo, a dissensao, a
3rariedade e a diferenga aparecem homo desvios da norma, exceg6es

'gue confirmariam a regra. Essa concepgao de sociedade chia o con-
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ceito de/denffdade paililhada, de caracterfsticas iguais(de onde se:
origina a pr6pria palavra idenfldade, de fdem, "o mesmo", em latim)i

come se todos, portanto, pertenc6ssemos a. confraria. Este o conceitc-

normativo de pertenga, be/onging, tio caro aos modelos de sociedadt.-

sem conflitos, sem diversidade.

E;71/r, coma lembra Manly Rodriguez, a aus6ncia de conflitos l:)

diferengas ngo passa de idealizagao do passado, uma vis:io idl0ica do.I)

donor do poder, daqueles que controlam a preservagao da cultura ma

terial, acostumados com o exerci.cio do mando e com a expectativa d(
obedi6ncia por parte daqueles que devem faze-1o e que sao, segundo'"

sua 6tica, dimples n6scios. Contudo, Marty Rodrigues menciona con-

tradig6es e diferengas que ngo se sujeitam a 16gica do discurso da ho?.

mogeneizagao opressiva, pois a resist6ncia consists em desconstruii

no sentido literal e flgurado, essas mem6rias matedais repressoras. A

alienagao da populagao e o div6rcio entry o povo e as autoridadeg
distanciam e separam as preocupag6es corriqueiras das pessoas co!/
muns e o e//zos e political oficiais. Houve uma ''polrtica de patrim6niu

que preservou a casa-grande, as igrejas banocas, os fortes militares, a..
cfmaras e cadeias homo as refer6ncias para a construgao de noss-J
identidade hist6rica e culturale que relegou ao esquecimento as sen:)

zalas, as favelas e os bairros operfrios" (Fernandes 1993: 275). :)

Para o povo, ha, pris, um sentimento de alienagao, coma se sul:)
pr6pria cultura ngo fosse, de modo algum, relevante ou digna de aten:)
gao. Tradicionalmente, havia doin tipos de casa no Brasil: as morada
de doin ou mais andares, chamados de ''sobrados'', onde vivia a elite,

todas as outras formas de habitagao, como as ''casas'' e ''casebres:

'mocambos"(derivado do quimbundo, mirkambz/, "fileira"), "senza=

las" (locais da escravaria), "favelas" (tugtlrios) (Refs Filho 1978: 28);
O resultado de uma sociedade baseada na escravidao, desde o ini.cid

houve sempre doin grupos de pessoas no pars, os poderosos, com suq
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cultura material esplendorosa, eula mem6ria e monumentos sio di-
Lgnos de rever6ncia e preservagao e os vestfgios esqualidos dos tubal

.ernos, dignos de desd6m e desprezo.

(l: Manly Rodriguez considera que esse invengao de um passado
iomog6neo e harm6nico inibe a reflexio sobre as relag6es sociais

( dfernas e tends a subtrair dos homens seu potencial de /ranl£Xorma

Ciao social. A preservagao patrimonial insure-se, nests contexts, em

('lma luta pda preserx-aWaD do s/arms guo e das iniqiiidades vigentes
Bssas tentativas de imobilizagao dos agentes sociais, entretanto, sem-

'lre encontram sous limited na pr6pria prfxis social, que escapa aos
4itames dos administradores da sociedade e da gestao patrimonial
Allarly Rodrigues conclui sua obra com palavras fortis sabre a deoto-

logia do preservacionismo, sobre sua tarefa:

C

C
C
C
c,
C
C

'A busch dense sentido (sc. de democratizagao das prfticas pabli-
cas de protegao da mem6ria social) implicaria o interesse em favo-
recer a emerg6ncia de uma consci6ncia politico que absorvesse o
presence como um tempo historicamente constituido, no qual o

passado 6 projetado coma reflexio sabre a dierenf a, o Olr/ro, o
con@ffo e a rensf8ncfa, elementos constituintes da ininterrupta/zl/a
pelts direitos socials" (p. 152)

O preservacionista sempre tem uma pergunta em monte: preser-

/.var para qu6? Hf alguns anon, quando de uma homenagem p6stuma ao
bbstinado defensor do patrim6nio e humanists Paulo Duarte -- perso-

!nagem do capt.tulo de Marly Rodriguez ''Passado, reflexo do presen-
ce"--, Maria Cristina Bruno (1991) evocava uma bela imagem sabre a

}ireservagao:

C
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'Patrim6nio, para Paulo Duarte, era vista com muita abrang6ncia
Sin6nimo de qualidade de vida, pesquisa e ensino, erudito e popular.
antigo e moderno e, arima de tudo, preserva€1ao para a informagao '
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Informagg.o, criagao de consci6ncia, agro no mundi, transforma=

gao, eis as metal da preservag:io (Funari 1992/3:18-19). Syria, at6 mes-
mo, o cano de propor que se dex a preserver para transformar a sociedade,J

pois o conhecimento ngo 6 apanagio de clause ou grupo e qualquer agar.-

preservacionista pods level a reflexio crftica. Abrir a cabega, talvez i.)
meta major da preservagao(Hudson 1994: 55). A comegar por uma poll:)
tica que se contraponha a alienag:io da moda e a descontextualizagao del)

rivada da mercantilizagao generalizada dos objetos e dos edificios en:)

nossa sociedade p6s-modema(Duirans 1992: 14), que contribua para i:)
autonomia do pablico(aquilo que os ingleses tito bem definem come
e7npowermenf, cf. Giroux & McLaren 1986: 238). O passado, em fermi

de patrim6nio material. serve ao presence(Luc 1986: 118).
A /u/a por direlros sociais, propugnada por Marly Rodriguez.

consists em batalhar por um preservacionismo que d6 conta das con-

tradig6es, dos conflitos, da heterogeneidade(cf. Rodriguez 2001: 17),,
Tal luta ngo se pods restringir a esfera dos 6rgaos de patrim6nio, poise

sio as forgas sociais a permitir, em 61tima instancia, a contestagao das::

exclus6es ja consolidadas. A ag:io conjunta com os agentes constituit!

pois, o meio privilegiado de agro por uma preservagao libertadora. (}
belo livro de Marly Rodriguez, de forma muito sintomftica, conclui-s&.-)
com uma convocagao a aWaD, com um brado por uma polftica plura

lista que contribua para rra/l€1ormar nossa sociedade. Cabe a dodo...)
n6s contribuirmos para ipso. ~-)
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C TEORIA E NT£TODOS NA ARQUEOLOGIA CONTEBIPORANEA:

C 0 CONTEXTO DA ARQUEOLOGIA HtSTORtCAI
c'
C
C Pedro Paulo A. Funari

A Arqueologia possui diversas correntes [e6ricas, culls paradig-

mas epistemo16gicos n8o sao, is vezes, bem conhecidos. Nests contexto,

orocuro apresentar um quadro gerd das posturas maid recorrentes e rela-

Ziono essay abordagens a pratica contemporanea da Arqueologia Hist6ri-

.ca(Funari, Halle Jones 1999, com bibliografia sabre o terra)

A Arqueologia s6 pods ser entendida em seu contexts hist6rico
e social, coma alertava Michael Shanks ha algum tempo. Desde seu
-sureimento, diversas teorias desenvolveram-se e, de carta forma, todas

(.dias continuam at6 hoje sendo utilizadas. Herdeira do nacionalismo do

b6culo XIX, a Arqueologia tem no modelo hist6rico-cultural sua teoria
.Dais difundida. A partir da nogao de que cada nagao syria composta

CJe um poco (grupo 6tnico, definido biologicamente), um territ6rio de-
Cimitado e um culture(entendida homo lingua e tradig6es socials),

brmou-se o conceito de cultura arqueo16gica. Esta syria um conjunto

Cie artefatos semelhantes, de determinada 6poca, e que representaria,
nortanto, um povo, com uma cultura definida e que ocupava um tem-

r.-tariq demarcado. Este modelo este calcado em saas origins filo16gicas

r] Considerag6es apresentadas em eventos acad6micos sobre os campos conceituais
:ha Arqueologia das sociedades hist6ricas.
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e hist6ricas e surgiu no contexto da busca das origens pr6-hist6ricas
dos povos europeus, tendo surgido na Alemanha, com Gustav Kossi-~
na, e se generalizado gragas a genialidade de Vere Gordon Chime.:)
Chime retirou os pressupostos racistas do modelo originals desenvol.:)

veu o conceito de cultura arqueo16gica, acoplando-o ao evolucionismc=)

materialista de origem marxists. I)

O modelo hist6rico-cultural parte do pressuposto que a kultur::)

deja homogenea e que as tradig6es passem de geragao a geragao:)
Desta forma, syria possivel tentar determinar os antepassados dos
germanos ou dos guaranis. Este modelo, ainda que tenha sofrido mui-
tas criticas, coma veremos, continuar a ser o mais utilizado em Ar-,

queologia, em suas maltiplas variantes e formal.

O primeiro assalto consistente a esse paradigma vida daqueleg

que n:io praticavam a Arqueologia de cunho filo16gico e hist6rico, 4
madeira europ6ia. No contexts da Arqueologia antropo16gica norte-
americana, surgiu um movimento, na d6cada de 1960, que se auto-
denominava de iVaN .Hrc/zczeo/og}, ou Arqueologia Processual, capitane:-

ada por Lewis Binford. Comegou-se com o frito de guerra de que "2:)
Arqueologia 6 Antropologia ou n5o 6 nada '', em claro desafio ao karate:)

hist6rico da Arqueologia hist6rico-cultural. A Hist6ria estada em busc:l.)

dos eventos e das cultural singulares, enquanto a Antropologia amen:)

cane ressaltava que haveria regularidades no comportamento humane:)

Buscavam-se, pris, leis uansculturais de comportamento. Partia-se d(:)
pressuposto que os homens maximizam os resultados e minimizam os:-

custos, em qualquer 6poca e lugar. Assim, estudar o assentamento hu,.

mano ha dez mil ands na Mesopotamia ou na China deveria partir do$:i

mesmos pressupostos e pouco importavam as caracteri.sticas hist6rica$1

especi.ficas. A Arqueologia processual refletia bem uma visio capita:!
lista do passado humana, privilegiando uma interpretagao materialista;

pouco preocupada com as diversidades culturais. Surgida no contexto-

J
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Cda Guerra Fda e tendo atingido seu spice na d6cada de 1970, ela conti

Chua bastante difundida, ainda que nunca tenha conseguido suplantar, em

.popularidade acad6mica, o modelo hist6rico-cultural .
(I A parter da d6cada de 1980, comegaram a surgir crfticas mais

C:ontundentes ao processualismo. Nas Ci6ncias Humanas, em gerd,
]ifundia-se o p6s-modernismo e as critical a id6ia de verdade cientifi

C'.a. A partir da nogao de que as cifncias sio construg6es discursivas,
/-qnseridas em contextos sociais, desmontou-se a 16gica do processua-

:l.isms: os homens nio foram sempre e em toda parte capitalistasl Al-

.guns, como lan fodder, comegaram a ressaltar que havia uma dimen-
lsio simb61ica na culture que n8o podia ser deixada de lada, jf no ini.-

lao da d6cada de 1980, mas foia publicagao de .Re-Cons/rz/c:/i/2g .Xr-

r;zaeo/og},, por Michael Shanks e Christopher Tilley, em 1987, que
marcou o processo de z"econsr/"z/fao da Arqueologia. Os autores uni-
ram as vertentes filo16gicas, hist6ricas e filos6ficas da cri.tica social is

(a'eflcx6cs da Antropologia contextual, em um ataque devastador aos
.pressupostos hist6rico-culturais e processuais, caracterizados como

(:liscursos a servigo das pot6ncias imperialistas e da exploragao. Ja an-

gles disco, Bruce G. Trigger constatava que a A/ew .4rc/iaea/ogy era uma
'orma de Arqueologia imperialista. A Arqueologia p6s-processual ou

f-':ontextual introduziu, de forma expli.ata, a dimensio politica da disci-

nlina, sua importancia na Iota dos povos polo seu proprio passado e
f')or sous direitos.

Foi nests contexto que surgiu o mor/d.4/"c/zczeo/ogicaZ' Cong/"ess

:7Congresso Mundial de Arqueologia), em 1986, congregando arque-
:l$1ogos e outros estudiosos, assim como indo.genas, preocupados com
i'as dimens6es socials da Arqueologia. Shanks e Tilley constataram que

(o proprio noms da disciplina pods ser interpretado como o ''conheci-
C-inento do poder'', retomando um dos sentidos da palavra argue, em

(gregg. A partir da d6cada de 1990, esse engajamento levou a um cres-

C
C
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cenle dinamismo da chamada Arqueologia Publica(pz/b/!c arc;zaeo/ogy)})

entendida coma todd a pletora de implicag6es ptiblicas da disciplina,:)
do cuidado polo patrim6nio aos direitos humanos. :)

A partir do Hind da d6cada de 1990, ha um crescente pluralism(o
interpretative na Arqueologia. Os modelos fundados no hist6ricol:)
culturalismo continuam muito difundidos, tanto por serum os que mai
cedo surgiram e terem continuado a desenvolver-se, como por respon

derem a inquietag6es hist6ricas concretas, como 6 o casa da busca das

origins pr6-hist6ricas de povos homo os tupis ou os guaranis. A partif

da d6cada de 1960, uma vertente hist6rico-cultural importante eml
certos pai.ses latino-americanos foia Arqueologia Social Latinos
Americana, teoria fundada em Chime e que se aplicou bem a recons="

trugao das grander civilizag6es pr6-colombianas, como a maia, inca eJ

asteca, que estariam na base das modernas nacionalidades de parses
com forte presenga indilgena, como o Mexico e o Peru

O processualismo, por sua parte, continua importante, em parti.J

cular por fomecer esquemas interpretativos aplicaveis a qualquer con,:)

texto hist6rico. Assim, o estudo da captagao de recursos e dos padr6e:

de assentamento tem se beneficiado das fenamentas interpretativas do
]Vew .2/"c/zaeo/og)/, sendo deus m6todos mais usados em certos pai.ses

coma na Europa Oriental ou na Argentina, ou em deteminadas institui-)
gees de pesquisa. A Arqueologia contextual, em suas maid variadas ma-

nifestaq16es, tomou-se conhecida em toda parte e assumiu a vanguarda-x

em parses como a Inglaterra e em diversas instituig6es polo mundo afo;

ra, em primeiro lugar no mundo anglo-saxao, mas tamb6m alhures. .zX

conviv6ncia de diferentes e, is vezes, contradit6rias teorias em Arqueo:lr

logia constitui uma salutar caracterfstica da disciplina na atualidade.

Neste contexto, pods afirmar-se que a Arqueologia Hist6rica b)
uma disciplina ainda muito jovem, tendo se institucionalizado ha ape-

nas quarenta anon, nos Estados Unidos. No Brasil, sua prftica tem-sC)

)
)

)
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C
C

.ampliado, principalmente, a partir da d6cada de 1980, em parte como
''resultado da restauragao paulatina das liberdades p6blicas e do decli.-

nio do arbitrio, primeiro com a anistia(1979), o relaxamento da cen
L-suu e, ao cabo, com a passagem a um regime civil em 1985

C A primeira questao epistemo16gica a ser abordada refers-se
bquela mais central e que se encontra no carne de todo engenho da

CJisciplina: seu estatuto onto16gico. A Arqueologia, surgida em solo
C3uropeu herdeira da tradigao ocidental renascentista, teve algumas de

C'Juan bases assentadas na Hist6ria da Arte, na Arquitetura acadfmica,
no mundo das formal. Este perl.odo pr6-hist6rico da Arqueologia mar-

~cou profundamente a disciplina, em busca das grandes estftuas gregas,

r...da also/zesis, da percepgao das et6reas linhas da beleza marcadas no

mgmiore e noutros materiais nobres. Quando o sfculo XVlll testemu

nhou o avango das Luzes e uma nova universidade tomou forma, a
.Filologia passou a erigir-se como fundamento 61timo da humanidade e

lo pr6prio estudo das formal, ja multissecular, passou a ser apresenta-
\'--do a semelhanga das lilnguas. A nascente Filologia jf se havia inspira-
L--do na Biologia para decompor as linguas em troncos e filiag6es, assim

(.;omo para apresent5.-las, a maneira dos sores vivos, com nascimento,

(l:rescimento, spice, decli.nio e desaparecimento e tail metfforas foram

Cpassadas, mu/a/fs marfa/pdfs, para a culture material. Nests contexts, a

C\rqueologia nio podia deixar de ser filo16gica e, portanto, hist6rica.

C Muito diversa a Arqueologia surgida do outro lada do Atlantica,

Ceos Estados Unidos. Ao lada de uma Arqueologia europ6ia logo im-
f-olantada nas universidades e museus americanos, tio bem representa-

Cda pdas Arqueologia Classica, Bfblica, do Egito e da Mesopotamia,
r.surgia outra, a Arqueologia pr6-hist6rica. As Arqueologias surgidas
;no Velho Mundo estudavam a civilizagao europ6ia e suas origins,

ivoltavam-se para as pr6prias sociedades em que se inseriam. Nos Es-

ltados Unidos, surgia uma disciplina voltada para aqueles que n8o fa-
/'

C
C
C
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ziam parte da civilizagao ocidental, a Antropologia interessada noj{
substrato humano dos diversos povos. Para tanto, era necessfrio co=:
nhecer as lingual indfgenas(LingUfstica), as tribes existentes(Etnolos

gia) e aquelas extintas (conhecidas pda cultura material e estudadas)
pda Arqueologia pr6-hist6rica). J

O estudo da culture material recente das sociedades ocidentaio

demorou, portanto, a surgir e quando o fez encontrou-se na encruzi :)
Ihada de diversas origins e abordagens. Na Europa, o estudo arqueo :)

16gico destes 61timos s6culos, por vezes chamada de Arqueologia P6s.

Medieval, continua a ser pratica minoritfria, mas sempre vinculada )I)
16gica narrativa das origins hist6ricas e, com freqti6ncia, na esteira de-)
um discurso das formas eruditas e das elites. Nos Estados Unidos, onde-)

a disciplina se desenvolveu com grande 6xito, as rai.zes antropo16gicas-;
da Arqueologia Hist6rica permitiram que se criassem narrativas crilticas=

ainda que prevalega a 16gica das nobres origins da nagao. As tens6egl

epistemo16gicas no interior da Arqueologia Hist6rica, nos Estados Uni-
dos, refletem sua dupla face: por um lada, a suntuosidade material da

civilizagao euro-americana forma a base de uma narrativa dominance)
conservadora e que justifica o dominio do mundo. Por outro lada, ac.)
poder voltar-se sobre si mesma como se estudasse uma outra humanida:.-)

de, a maneira da Antropologia, podem surgir os conflitos, as maioria(
silenciadas, a materialidade da opressao e da resist6ncia. :)

Neste contexts maid ample, a Arqueologia Hist6lica brasileirt:)

nio deixa de compartilhar das aporias e contradig6es inerentes a este

campo de pesquisa. Na origem da Arqueologia Hist6rica no Brasil
este o patrim6nio, bem material de alto valor monethio e eo @so si.m,-

bolo da vit6ria da apropriagao do trabalho alheio. Patrim6nio 6 aquilcl

que poucos t&m, 6 o cabedal a ser passado de pai para filho, de propri'n
etfrio a proprietfrio, apanfgio de poucos. Deste sentido jurfdico d+l
patrim6nio deriva o uso cultural do terms. Trata-se, pois, de bens que~

)
)
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demonstram a proprietarios e nfio proprietflios seu devido lugar na
ordem social. Tamb6m em nosso meir, pois, a disciplina surge coma

Lreforgo material de narrativas hegem6nicas, ainda que os discursos
(.dominantes sejam diversos daqueles prevalecentes nos Estados Uni-

Cdos ou na Europa. Para uns o individualismo capitalista da America,
Cpara outros a tradigao aristocrftica europ6ia, enquanto no Brasil as
Cnarrativas dominantes fundam-se no patriarcalismo escravista. Nos
C Estados Unidos, a Arqueologia constr6i ou desconstr6i um individua-

Clismo capitalista, na culture material quotidiana de capitalistas ou de
( trabalhadores, a porcelana de aparato se op6e a cerimica dos opergrios,
f' a grande arquitetura erudita a construgao vernacular. Uns falam da
r- grandeza dos antepassados, outros ressaltam as lutas dos humildes

trabalhadores. Na Europa, ao culto a tradigao aristocrftica, op6e-se o
quotidiano de camponeses e trabalhadores. No Brasil, nio hf indivi-

:ldualismo capitalista nem tradigao aristocrftica que resistam a escravi-
t-"d8o e a exclus5o social de amplas maiorias, ademais heterog6neas ao

\'"extremo: de negros a indo.genas, de pobres imigrantes a judeus erran-
\... tes, de sertanejos a seringueiros.
C As conseqU6ncias epistemo16gicas dessas particularidades bra-

Csileiras nio podem ser subestimadas. A ci6ncia perif6rica caracteriza-
Cse pda importagao de discursos dos centos hegem6nicos e, nests

C:aso, coma encontrar o individualismo burguas ou a tradigao aristo-
Ccrftica, os camponeses ou os operarios, dais homo aparecem nos estu

dos da Inglaterra e da Nova Inglaterra? Os discurso dominante de elo-

( gio da tradigao ou do individualismo burgu6s adapLa-se mal aos tr6pi-
cos, artificial quando aplicado a sociedade t5o pouco burguesa ou
.aristocrftica sense/ s/ric/o. O contra-discurso, por sua parte, ngo pode
inventar, senio de forma caricata, a resist6ncia polo consumo capita-
lista, como se faz nos Estados Unidos, nem propugnar a criagao de

S''uma consci6ncia de clause no quotidiano das lutas fabric e campone-

C
C
(
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sas, como no Velho Mundo. Os sujeitos sociais fragmentados da Ar:,:

queologia Hist6rica no Brasil s5o maid ambivalentes e contradit6rios,.
a comegar de uma elite patriarcal predat6ria e truculenta, pouch ins=
truida, infensa a qualquer liberdade: pouco aristocrftica e em nada-J
burguesa, a despeito do uso de porcelana e perfumes que, alhures serianl:)

sinai de uma coisa ou de outra. Do outro lada, os sujeitos sgo heteroi

g6neos por definig2io: indigenas, negros, mulatos, libertos, pobres, ca )

boclos, sertanejos, num elencar sem fim de lutadores que n3o eraml)
tampouco indivfduos homo sous cong6neres dos centros hegem6nicos
americanos e europeus. N8o 6 por acaso que a Arqueologia Hist6rica

engajada e piiblica volta-se, precisamente, para resgatar as oozes, os:)
vests.gifs e os direitos de nativos, negros e de todos os outros exclui.:,
dos das narrativas dominantes. Essay tend6ncias, cada vez maid im-,

portantes no contexto mundial, tornam-se, da mesma forma, maid e.i
maid conhecidas e praticadas no Brasil, insedndo nossa Arqueologial::

nas prfticas internacionais.

)

)

J
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Jones, S.(eds). 1 999 Hfsforfca/ .4rchaeo/ogp,~)
Londres, Routledge, 1999. 1)
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C Anforas elam uma importante forma de com6rcio no mundo an

Ctigo. Eram usadas para o transports de lrquidos, normalmente vinho,

Cazeite e salag6es. Eram usadas, em primeiro lugar, coma recipientes
C.ie abastecimento e com6rcio a tonga distincia. As inforas fornecem-

Cnos evid6ncia direta da movimentagio de alimentos, alba importance
(tanto por raz6es econ6micas e culturais. O estudo disses vasos lorna

f"se mats facil, tamb6m, pda exist6ncia de um grupo substancial de in-

(formagao epigrafica, pois muitas 8nforas possuiam inscrig6es incisas
mas inforas antes da cocgao e/ou inscrig6es pintadas depois do cozi-
,-mento (Peacock e Williams 1986: 2). Anfora, em greco "um vase para

.transports com duas alias" (Funari 1987), foi usada, pda primeira
vez. na Palestina. no s6culo XV a.C. O vase cananeu foi exportado

(jbara fora da regiao, logo alcangando a Gr6cia. A forma bic6nica da
Cvaso cananeu foi usado nos periodos min6ico e micfnico, mas a Gr6-

C6ia nio adotaria a forma tfpica da &nfora at6 o s6culo VIJ a.C. Anforas
Cde diferentes cidades desenvolveram formal pr6prias, o que permitia
Chua ffcil identificagao(cf. Funari 1985a.).

C As algae das informs gregas elam, com fteqU6ncia, estampilha-
('das. referindo-se a fazendas produtoras, nomes de 6foros e moses:

cl:=:' S:'U:: = 1;E15:.=£li'y=,=B:l'.T'l::HT: ~":'£:'';:=;:='=
Coriginal em ingles por Pedro Paulo A. Funari
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A COLKgAO DE ANTORAS DO MAE-USP:
VASOS E INSCRI(;6ES'
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sends cern.ficados de capacidade, garantia de peso dos conteddos para

cobranga de impostor e para infomlagiio ao consumidor(Grace 1949).-..
A evid6ncia dos solos indira que as &nforas de Rodes e Cnidos foram

exportadas desde essas cidades at6 co16nias e assentamentos no Me-:)

diterrineo. Cidades e com6rcio dos gregor na sul da Italia e na Sicilia)
levaram ao desenvolvimehto, cm meados do IV s6culo a.C.. das cha-.

madam inforas greco-italicas (Will 1982). A pasta da maioria das info-)
ras costuma ser dimples, com inclus6es de minerais e pedras. Vasos:)

Brandes Cram, em gerd, construidos em panes, mas os pequenos eranl)

feitos de uma s6 vez. Today as inforas precisavam ter suas bocas fe I)

chadas, sends usuais os tamp6es vegetais ou de argila. :)
Os estudos anf6ricos desenvolveram-se desde o s6culo XIX-\

mas, em grande escala, a partir da d6cada de 1970(Funari 1985b). As-X
principals areas de especializagao sgo a classificagao e tipologia, pe

trografia e epigrafia, de tipos especrficos de informs. O estudo dasl=
inforas tem sido importante para a interpretagao econ6mica e sociajl(
do mundo antigo, na medida em que as fnforas fornecem uma pletora
de dados sobre a economia, sociedade, hfbitos e culture antigos. As:)

5.nforas dio informag6es tinicas sobre tomas como a movimentaga.o de=)
mercadorias e os hibitos culturais, relacionando-se a identidade cultu )

ral. Os estudos anf6ricos contribuiram para um mellor conhecimentcl)

da economia do mundo antigo(Garlan 1986: 7), em particular, graga$:)

aos catglogos de olarias (Empereur e Picon 1986), de inscrig6es (Em-l)

pereur 1982; Empereur e GuiMier-Sorbets 1986; cf. Funari 1997: 85-(]
86) e a outros esforgos para publicar e estudar corpora(Funari 1994).')

Delta maneira, 6 possivel tecer anflises bem fundamentadas da socio-:)
dade antiga (Wellskopp 1998: 182).

O objetivo deste artigo consists em fornecer um cate,logo del
inforas e solos anf6ricos no acervo do Museu de Arqueologia e Etno-,

labia da USP. O Museu possum em seu acervo dual inforas greco-'

)
)

J

)
)
)



y itflicas, uma fnfora grega e cinco selos anf6ricos, quatro de Rodes e
' um de Cnidos

C SELOS DE RODE SE CNIDOS

C O vinho era uma importante mercadoria durante o periods hele-

C nfstico (Grace 1961: 14) e os viiihos de Rodeo e Cnidos Cram exporta-

Cdos em quantidade, por serena baratos. Eases vinhos Cram importados
em muitos mercados, sendo de Cnidos 65% das mais de 40 mil solos

de fnforas encontrados em Atenase r6dias maid de 85% dos solos an-

rf6licos de Alexandria. Em Delos, solos de Cnidos Cram molto comuns

(mats de 60%) e os de Rodes nio Cram poucos(maid de 20%). Alcan-

,- gavam tamb6m os mercados da ped.nsula itflica em quantidade. A
)I maioria das fnforas ngo era estampilhada e 6 difrcil saber a proporgao

bide estampilhadas para ngo estampilhadas. Em gerRI, solos r6dios e de

\'Cnidos apresentam dois nomes, um que se refers ao proprietfrio e ou-
Ctro a um magistrado ep6nimo, datando a &nfora e o vinho. As r6dias

Ccostumavam possuir dais solos, no tops de cada alba, com os seguin-
Ctes dados: uma data dada polo name do magistrado ep6nimo
C(epi+nome no genitive), name do m6s r6dio(depois de 275 a.C.), ou-

Ctro name no genitive, que se refers, com probabilidade, ao produtor
Cautorizado. O solo 6 circular, com o simbolo da cidade, uma rosa, com

Coutras imagers tambfm possfveis (Grace 1961: 12; Grace e Savvatiano-

( Petropoulakou 1970: 279, 293; Van der Werff 1977: 34; Debidour
r1979: 271). Solos de Cnidos lcvam o name de um magistrado e de um

r.produror autorizado (Grace 1961: 12). Estampilhas de abbas as ada
;des madam apes 146 a.C., quando os romanos introduziram os nomes

:de dots funcionirios controladores(Grace 1961: 20)

C
C

C
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CATALOGO DE SELOS

1. e.
daliol!

a
)
)
)

Tamanho do solo: 5.0 x 1.8 cm

Forma: retangular )
Pasta: marron. -)
Data: depois de 275 a.C.
Niimero de tombs: MAE-USP 64/11.18, doado palo govemo italiano
Area de produgao: Rides
Local de achado: Italia. I.)

Descrigao do fragments: alba de &nfora r6dia. O di8metro do libio 6:)
de circa 12,8 cm e o angulo do solo em relagao ao pescogo 6 de 21:)
graus (Fig.1). l;

A refer6ncia ao m6s radio da/foi, no genitive, ndica que o solo)
foi produzido depois de 275 4.C., quando os moses forum introduzidosl)
nas inforas r6dias. :)

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

)Figui'a I
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' 2. [alrisltolktaeus
C Segunda marca: P (I x I cm)
C Tamanho: 3,2 cm
C Fomta: circular.
r- Pasta: anza

: Data: inicio do segundo s6culo a.C.
\-' NQmero de tombs: MAE-USP 64/11.32, doado REID governs italiano
C Area de produgao: Rodeo
C Local de achado: Italia.

(' Descrigao do fragmento: olga de fnfora r6dia. O digmetro do labia era

C de circa 1 1,6 cm. E o angulo em relagiio ao colo de 21 grads (Fig.2)

C
C

C

C ''' Figura2
C
C O solo refers-se ao produtor r6dio Arfstocles, ativo nos tiltimos

C cinqiienta ands do domfnio romano, o que pernlite dakar o solo na pri

C meira metade do s6culo ll a.C.

C

C
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)
)
)
)
)
)
)
)
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Descrigao do fragments: alba r6dia. O di&metro do labia era de cerca)
13,4 cm. e o angulo da alba em relagao ao colo 6 de 15 graus (Fig. 3). :;./

Conhecemos dais produtores radios chamados Socrates, um ati )

vo entry 275 e 180 e outro entry 146 e fins do s6culo primeiro. Condi- )

derando o angulo da alba, prop6e-se uma data maid antiga (Graced)

1952: 530; Grace e Savvatianou-Patropoulakou 1970: 302). )

)
)
)
)
)
)

)
)
)

/

Figura 3 ''/

)

l

)

r

3. [sJolh']atetis
Tamanho: 3,4 cm.
Forma: circular.
Pasta: anza, com superfrcie esbranquigada, avermelhado no centro.
Data: entry 275-180 a.C.

N6mero de tombo: MAE-USP 75/1.41, doado por U.T.B. Meneses.

Area de produgao: Rodeo.
Local de achado: Delos.



';. A. Epitpatrophan
:Panamol,t
\'-" Tamanho: 3.9 x 1.9 cm

C Forma: relangular.
C Pasta: Ginza, esbranquigado na supeifTcie, avermelhado ao centro
r- Data: entry 220 e 180 a.C.
..Ntimero de combo: MAE-USP 75/1.42, doado por U.T.B. Meneses
: Area de produgao: Rodes.
C Local de acha(io: Delos

i,...Descriga.o do fragmento: alba r6dia, angulo da alba em relagao colo de

f 1 1 kraus (Fig. 4).

C
C

C
C
C
C

C 220.1
C 1970:
C
C
C
C
r'

Figura 4

Um produtor radio de
80 a.C. (Grace 1952:

nome Pratophanes 6 bem conhecido entre

529; Grace e Savvatianou-Petropoulakou
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5. .4gafhinou
Knidin
Angora
Tamanho: 5,6 x 1,6 cm.
Forma: retangular, com um desenho de 3nfora de Cnidos.
Pasta: avermelhada.
Data: meadow do s6culo ll a.C.
NQmero de tombo: MAE-USP 75/1.43, doado por U.T.B. Meneses.
Area de produgao: Cnidos.
Local de achado: Delos.

Descrigao do fragments: alba de infora de Cnidos. O angulo da alba:J
em relagao ao colo 6 de 10 graus(Fig.5). -/

'\

O produtor Agathinos estava ativo antes e depois da intervengao;)

romana de 146 a.C. (Grace 1952: 530; Grace e Savvatianou )
Patropoulakou 1970: 294). :)

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

)

)
28

)
)

Figura 5



)CATALOGO DE ANFORAS VII

(I. Anfora greco-italica
:Tamanho: altura, 40 cm; diimetro
8,5 cm.; largura do compo, 21 cm.

(:Forma do vase: piriforme.
p.Pasta: anza.

C

'ARIAS

14 cm.; colo, 7 cm., diimetro de

Data: 350-250 a.C.

N6mero de tombo: MAE-
USP 64/9.5, doado pelo
aoverno italiano.

Area de produgao: Italia.
Local de achado: Casti-

glioncello (Livorno, Ita-
lia)

Descrigao do vaso: labia
triangular, colo cilindrico
e ombro marcado, algae

ov6ides ligadas abaixo do

labia e no alto da panda,

compo piriforme, com
ponta kurta e maciga.

Figura 6

C
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)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
7
)
)
)
)
)
)
3
3
)
]'
)
)
)
J
)

2. Angora greco-italica

Tamanho: altura, 48 cm.; diametro:

cm., largura do corps, 19,8 cm.

Forma do vaso: piriforme.
Pasta: marron.

Data: 350-250 a.C.

N6mero de combo: MAE-

USP 64/9.6, doado polo go-
verno italiano.

Area de produgao: lt5.lia.

Local de achado: Toscanella,

tumba dos Velinii (Italia).

12 cm. olga, 12 cm

Descrigao do vase: Ifbio tri-
angular, colo cililndrico, om-
bro marcado, alias ov6ides

ligadas abaixo do Ifbio e ao
alto da panda, compo pirifor-
me com ponta curta e maciga.

(Fig. 7).

Figura 7
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(fragmento)

Tamanho: altura, 69,5 cm;
di&metro do colo, 12 cm;
altura da ponta, l0,5 cm

Forma do vaso: compo cililn-
drico.

Pasta: avermelhada.

Data: s6culos V-lV a.C.

Niimero de tombo: MAE-

USP 64/11.3, doado pelo

governo italiano.
Area de produgao: Gr6cia.

Local de achado: Palermo,

necr6pole piinica (Italia)

Descrigao do vaso: corpo
cilfndrico com ombro arre-

dondado e algae compridas,

punta kurta (Fig. 8).

Fiaura 8
' 'c>-- - '
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As inforas greco-itflicas tamb6m sgo conhecidas como Repu- ''o
blicaine 1, Lamboglia 4 e Peacock e Williams classy 2 (Peacock e ::f
Williams 1986: 84-85; crftica do [ermo 'greco-itflica ' em Manacorda )

1986). As fnforas greco-italicas sao, a um s6 tempo, greco-'.)
helenisticas e romanas e sio o resultado do encontro dos mundos ro-C)

mano e helenfstico e da expansao dos mercados de produtos de con- )
sumo de massa. Os objetos comercializados tomaram-se estandardi- I)
zados e as fnforas vinirias foram produzidas em vfrias panes do Me- :)

diten&neo no perfodo entre o fim do quarts s6culo a.C. e meadow do .)

segundo s6culo a.C. (Will 1982). As dual inforas greco-italicas do I)
MAE-IJSP represenLam dais padr6es diversos, amboy incluidos entre )
os recipientes menores desse tipo de 3nfora. .-)

)
)

)
J
J
)

CONCLUS6ES

As poucas Anforas e estapilhas armazenadas no MAE-USP cons-

tituem uma pequena amostra do artefato arqueo16gico mats encontradol
no Mediterrineo. Os solos prov6m de cidades gregas e sio uma clara.

indicag:io da imports.ncia, durante o pedodo helena.stico tardio, do con-.
trole municipal da produgao e com6rcio de vinho. Revelam a importan-

cia das instituig6es polfades at6 a intervengao romana em 146 a.C. A?

infora de estilo prego em contexto panico 6 uma indicagao de que, a:)

despeito das rivalidades, o com6rcio de vinho era, desde tempos anti-)
gos, fator de conLatos culturais. As &nforas pan-mediterranean de typo...}

greco-italico representam uma nova faso no desenvolvimento do comer- )
cio e da manufatura, produzidas em muitas areas no Mediterraneo, coral)

volumes estandardizados. Testemunham as mudangas econ6micas, so-.?

dais e culturais no Mediterr&neo e, com sua materialidade, essas info- .)
ras sgo evid6ncias 6nicas da vida social no mundo antigo. -.}

)
S

)
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TRANSPOSIGAO DE IDENTIDADES:

O PATRIM6NIO ARQUEO].6GICO DO BAIXO SAO FRANCISCO

L€1cio Menezes Ferreircf

O Ando da Hist6da dove parecer assim. Ele tem o rosto voltado para o passado.
Ondc dianne dc n6s aparece uma s6rie de evcntos, cle v8 uma catistro£e 6nica, que sem

cessar acumula cscombros sabre cscombros, arremcssando-os diante dc sous p6s. Ele
bcm quc gostaria dc podcr paras, de acordar os mortos c de reconstruir o destruido

Mas uma tempcstade sopra do Paraiso, aninhando-sc em subs asks, c ela 6 t:io forte quc
cle nio conseguc mats cern-las. Esse tcmpestadc impele-o inccssantemcntc para o

futuro, ao qual cle da as costas, cnquanto o monte dc cscombros cresce ante ele at6 o
c6u. Aquilo quc chamamos de Progrcsso 6 casa tempestade

(Walter Benjalnim. 1991 119401: 159)

mas 6 preciso ser sutD pris lusts na terra de ningu6m sucumbe um velho paraiso
sim, bcm cm ama do barrie exato na zona dc flonteira cu improviso o Brasil"

(logo Bosco, Antonio Cicero, 'X'aly Salomao
Zona dz Fh#/#zm, In: Joie Bosco. Zona de Fronteira, 1991)

Este texts 6, em boa medida, auto-biogrfifico. Prov6m de minhas

experi6ncias com algumas das instituig6es responsfveis pda Arqueo-

logia do Baixo S5o Francisco. Ingressei nas pesquisas arqueo16gicas

delta regiao, primeiro, entre 1992 e 1995, coma estagiario do Progra
Cma de Pesquisas Arqueo16gicas de Xing6(PAX), coordenado polo

CDepartamento de Ci6ncias Sociais(DCS) da Universidade Federal de
Sergipe(UFS), ocasi8o em que eu dispunha de uma bolsa de iniciagao
cienti.mica do CNPq; depois, entry 1996 e 1997, como pesquisador do

Mestre e Doutorando em Hist6ria pda Unicamp, bolsista da FAPESP.L

C
(
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PAX, contratado polo DCS da UFS, para fazer, ao lada da Dra. Nivea 'l:
Leith e do arque61ogo Henrique Alexandre Pussi, prospecg6es aju- ''.
sante da Using Hidroe16trica de Xing6, vasto percurso, 45 Km em (?
cada margem, pontilhado por terragos espraiados at6 os limited da foz eJ

do grande Rio, no mar de Aracaju (SE), onde se forma um dos rarosJ '

'deltas arqueados" do literal brasileiro. .J
Assim, creio que poderei, aqui, dizer argo sobre o patrim6nio ..)

arqueo1(5gico da regiao em suas relag6es com as comunidades ribeiri- .)

nhas, amboy ameagados, desta vez, pelo projeto de Transposigao das ..J

Aguas do Rio Silo Francisco. Em suma, dizer algo, para suscitar uma .j

discussio de ordem mats gerd, sabre a Arqueologia homo ferramenta :]

politica para a forma de identidades socials. )

UBI PROJETO KiONAKQUiCO =

.)

o Projeto de Transposigao do Rio sgo Francisco pretende min-:jiZ
gar ou solapar a sega do sergio nordestino. A intengEio 6 a de canalizarw

as fguas do Rio em diregao a uma grande caixa d'agua, que abastece- -)

ria, num amplexo gigante, cinco Estados: Cearf, Rio Grande do Norte, )'
Piaui., Parafba e Pernambuco. Visa captar de onde se tem e levar-se:)
para onde n5o se tem. A id6ia central e o alcance do projeto, nests
sentido, t&m maid de canto e cinqUenta ands, pris, entry 1852 e 1854,

a pedido do Imperador D. Pedro 11, o engenheiro Henrique Halfeld fez:

o primeiro estudo t6cnico sobre o assunto. As id6ias de progresso para.
o sertao, contudo, nio pararam por ai.. Em 1859, durante sua passagem:

polo Baixo S:io Francisco, no sertfo da Bahia, D. Pedro ll visitou a,-.\
Cachoeira de Paulo Afonso. Seu ilustrado olhar de estadista viu o po-.

tencial hidroe16trico da cachoeira -- cuja beleza, d6cadas depois, serra.

versificada por Castro Alves --, seu olhar de estadista, de hawn?es denwB

U

J
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}./e//res, viu o sert3o iluminado pdas luzes t6cnicas da civilizagao, a

1:. 1ampada e16trica, e ordenou um estudo para certificar-se da viabilida-
\"' de de execugao de seu largo descortino.
( No tocante ao combats is secas e a vitalizagao do progresso dos

Csert6es, o governo Imperial, por meio de sous intelectuais maid orga-
Cnicos, propos outras estrat6gias. Assim, a Comissio Cientifica Brasi
Clleira (1859-1861), ao vasculhar os sert6es do Clara, coletaria, de
(. acordo com Guilherme Siich Capanema, os materiais necessarios, ro

( chas e f6sseis, para se escrever uma Hist6ria Primitiva das formag6es

geo16gicas do pails, um corpus que orientaria a resolug:io da seca nos

C"desertos" do Nordeste (Capanema: 1 856, 47). No mesmo passe, ob-
servag6es meteoro16gicas e investigag6es da frsica gerd dos sert6es

/..teriam por objetivo, conforms sugeriu Candida Batista de Oliveira,
encaminhar benfeitorias nas prove.ncias visitadas -- estudos geografi-

, cos para planificar as comunicag6es entry os centros produtores das
prove.ncias e os portos do litoral, sondagens para a abertura de polos
artesianos no "Safra" brasileiro(Batista de Oliveira: 1856, 65)

E que o Governo Imperial, por memo dos saberes cientiflcos,
L,firmava uma geoestrat6gia: a Ci6ncia caberia intedorizar a civilizagao

e civilizar as populag6es do pai.s; com o seu conjunto de t6cnicas, a
Ci6ncia propulsaria as molas de uma Economia Poll.tica, promoveria a

l3xploragfio, a par e passe, dos recursos naturais, dos meios de produ-

C;ao e das forgas produtivas dos fnvios sert6es, a colonizagao de sous

ftenit6rios e a dominagao de suns populag6es. O patrim6nio arqueo16-
gico ''brasileiro '', nesta linha geoestrat6gica, foi utilizado, pdas insti-

r-tuig6es baluaHes da pratica cientifica Imperial, o IHGB e o Museu
Nacional, com um duplo prop6sito. Primeiro, os vestilgios arqueo16gi-

cos indo.genas, depositfrios de signos de primitividade ou de civiliza-
gao, Cram observados em seu potencial para compor uma genealogia

Ida Nagao, uma identidade nacional coroada, se possivel, por culturas

(

C

C
C
C
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indigenas elaboradas; segundo, aqueles mesmos vestilgios desenhari-jj=
am as fronteiras nacionais com a materialidade tango.vel de sous testa- l:.'

munhos, dariam conte6do manifesto 5. abstrata id6ia de Brasil, marge- -/
adam sous contornos geopolfticos com marcadores cientfficos, seriam J

Cetros e Coroas arcaicas a fixar, na dispersal do tempo e do espago, a ')

ancianidade da ocupag:io do continents brasileiro. Adicionando-se al)
este duplo prop6sito, a pesquisa arqueo16gica era uma fomia de legi )

timar uma politica indigenista - avaliar os graus de civilizagao ou)
primitividade dos grupos indfgenas permitiria a selegiio dos maid ap )
tos para o trabalho, para arregimentar-se a mio-de-obra que germina-

ria a interiorizagao da civilizagao '. Resolvamos a seca e iluminemos:)
os ''desertos'' nordestinos, construamos uma identidade cartogrffica e

social para a Nagao, sujeitemos as populag6es indfgenas ao ritmo do,

progresso Imperial.
O Brasil contemporaneo, por sua vez, conheceu outros projetos

para ''interiorizar a civilizagao '' nos sen(5es nordestinos. Mudandol
sous termos poll.tacos de funds, de civilizagao para modemidade, tail

proyetos guardam uma grande diferenga em relagao aqueles pensados
durante o Imp6rio: o lugar infimo reservado a Arqueologia, a estreiteza-

dos objetivos dos programas arqueo16gicos acolchetados a estes prove

tos de modemizagao dos sert6es. Na esteira dos projetos de um passadc:l)

recente, a id6ia de transposigao das aguas do Rio Sio Francisco poderf

fazer a His[6ria se repetir coma farsi e coma trag6dia. Polo ments nc:)

Brasil, a Hist6ria, de fato, costume ser enfadonha ela tem o mau gostc
do pastiche, ela confunde g6neros, ela mistura farsa e trag6dia numb

grande par6dia onde desfilam, sabre escombros rec6m acumulados, os")

descasos com as populag6es e o Patrim6nio que as rodeia. rl

Essay proposig6es gerais sabre a Arqueologia Imperial podem ser acompanhadab

em Feneira (1999; 2001a; 2001b; 2002). :)

)

)

)
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L IDENTIDADES PERDIDAS

( N2o se grata de querer, clara este, que o sonho de lcaro de D.

( Pedro ll deja vivificado em sua inteireza. A questao nio 6 a de reavi-
Cvar o projeto de Transposigao do Rio S8o Francisco e, concomitante-

mente, no curso de canalizagao das fguas, dar vaz5o a uma geoestra-

(: t6gia, onde a pesquisa arqueo16gica transcorreria no leila da domina-

(I gao das populag6es indigenas e desembocaria na foz de um ethos na-

( cional. O problema nio 6 o de se reanimar proyetos megalomanfacos,
f.-*nao 6 o caso de se erigir piramides sobre os alicerces do atual patri-

/.- m6nio das comunidades ribeirinhas. lsto serra repetir, com variag6es,
os erros do passado -- into serra parodiar recentes proUetos realizados a

sombra do Departamento de Meir Ambience(DMA) da Companhia
Hidroe16trica do Sgo Francisco(CHESF)

As pesquisas arqueo16gicas concretizadas polo PAX ilustram
bem essen errol. O PAX nasceu em 1988, coma resultado da constru

( gio da Using Hidroe16uica de Xing6, e dos esforgos do DCS da UFS.
CPor exigencia da Resolugao 001 do Conama, assinada em 23/2/1986,

qualquer obra de engenhada que degrade o meio-ambiente e o patri-

m6nio arqueo16gico dove ser precedida por pesquisas cientificas, cor-

porificadas em Relat6rios de Avaliagao de Impacto Ambiental
(' (RIMA)S. Os s(Lids arqueo16gicos, assim, devem ser devidamenle pes'

( quisados, afim de que se recuperar o patrirn6nio arqueo]6gico da regi-
Eio a ser descaracterizada. A CHESF, nests sentido, em 1988, Hlrmou

um conv6nio com a UFS, por meio do qual pesquisas de salvamento

arqueo16gico seriam efetuadas pda equips de arque61ogos rec6m for-

mada palo DCS da UFS.

(
C

C

C

(:l A evolugao da legislagao brasileira sabre a protegao de sftios arqueo16gicos pods

( ser acompanhada em Caldarelli(1999-2000: 54-56)
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Desde 1988, quando se iniciaram as pesquisas financiadas peloj?

conv6nio, at6 junho de 1994, ano em que se deu o enchimento do re-l?
servat6rio da Usina, definiu-se e mapeou-se um universo de setenta e -/

tr6s sftios arqueo16gicos, quinze de Arte rupestre e cinqiienta e oito a:)
c6u aberto, a serum trabalhados a montante do Baixo Sio Francisco,

entry os Estados da Bahia, Alagoas e Sergipe. At6 aqui, contudo, nio

se tem uma interpretaggio arqueo16gica sabre os grupos sociais que alia:)

viveram. Somente alguns resumos resultantes de participagao em:)

Congresses(Vergne: 1991), e os Cadernos de 4rgzfeo/ogle, publica- )
gao Hnanciada polos patrocinadores do PAX. Os Code/"mos, que, at6 o

momento, nio tiveram a regularidade pr6pria de uma revista cienti.fi- .")

ca, publicaram, na maioria dos cason, relat6rios de consultorias t6cni-,-\
cas(Jer6nimo e Cisneiros: 1997; Palmeira: 1997; Luna e Nascimento:;;

1997; Dominguez e Brichta: 1997; Fogaga: 1997). Precedidos por:
uma pequena cr6nica das pesquisas arqueo16gicas realizadas polo Paxj:

(Vergne; Nascimento; Martins: 1997), os relat6rios tecem exercicios::'
taxion6micos e estate,sticos, quadros, tabelas e grfficos, numa palavra,'-J

anflises preliminares de pequenas amostras dos vests.gios arqueo16gi-l

cos recuperados nas escavag6es e sondagens. Um 6nico artigo, por6m}

se aventura a estabelecer algumas hip6teses sabre o povoamento dali)

regiao, fundadas em observag6es geo16gicas, literatura arqueo16gica e=)

etnogrffica(Ab'Saber: 1997). (:)
Malgrado a inegavel qualidade dos relat6rios de consultoria pu- )

blicados polos Cadernos, mats de uma d6cada de pesquisa, contudo:]
ngo foi suficiente para estabelecer dados empiricos devidamente sis---)
tematizados. N5o espanta, portanto, a aus6ncia de qualquer interpreta-,-\

gao sobre os grupos pr6-hist6ricos que habitaram os terragos do Baixo.;

Sgo Francisco. Na verdade, parte do materia] arqueo]6gico recupera '
do, infelizmente, nio se presto a futuras interpretag6es. A catalogagaol

dos vestfgios, fellas em gajpi5es da CHESF, e n€io, coma se esperaria,:=

)
)
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\"' num laborat6rio adequadamente equipado, revelou a pouca flabilidade

'- da documentagao". Houve nio s6 o desaparecimento de vests.gios, mas
\- tamb6m, muitas vezes, as etiquetas acopladas aos materiais se acha-
L vam rasuradas, ininteligi.veis, sem as datas de preenchimento e, o que

C6 pier, sem indicagao completa de proveniancia quadra, navel ou

(: setor do si.tio. Noutros cason, houve um descompasso entry as descri-

Cg6es contidas na etiqueta-mestra(mantidajunto ao material arqueo16-

gico) e o seu respectivo canhoto(mantido em arquivo no "laborat6
C rio"), into 6, as etiquetas que acompanhavam as pegas arqueo16gicas

Cas descreviam coma pertencentes a um nivele setter do sino, enquanto

C os canhotos, paradoxalmente, registravam, para as mesmas pegas, um
/.-.. outro navel e setor, completamente diferenciados. Se coda escavagao

voluntariamente destr6i os si,bos arqueo16gicos para fabricar o passa-
do, as realizadas a montante do Baixo S8o Francisco destruiu volunta-

riamente para, involuntariamente, fabricar documentos ap6crifos.

1l E os pr6prios trabalhos de escavagao e sondagem tiveram uma
\- orientagao t6cnica questionfvel. Em primeiro lugar, vfrios terragos

(- prospectados, cujas superficies demonstraram uma alta incid6ncia de

C vestigios, locals, portanto, de grande potencial arqueo16gico, simples-

C monte nio foram sondados, ou sequer considerados coma sitios arque-
C o16gicos. Tome-se, por exemplo, o sino que havia a margem direita do

Riacho Talhado(AL), um pequeno abrigo sob rocha, localmente cha-

Cmado de Toga do Pescador, em cujas proximidades coletmam-se quatro
fragmentos cerimicos de espessuras variando entry 3 mm e 5 mm, a16m

de 28 pegas liticas 16 nacleos, lO lascas e 2 fragmentos de lascas de

/-quartzo, quartzito e arenito. Os nQcleos e lascas do abrigo Cram parti-
cularmente grandes e robustos, em contraponto ao verificado em outros

(

C

4 As anflises que se seguem se fundam em minhas observag6es pessoais e nos se
guintes documentos do PAX: (Leith: 1992; 1996a; 1996b); (Leith; Silva; Nasa
ments: 1996; 1997); (Guidon: 1994); (Proud e Never: 1996); (Silva: 1996)
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sitios da regiao. Um local, pois, instigante, porquanto ofereceria questi-j;

onamentos sobre as especificidades tecno16gicas dos diferentes assen-.<
tarnentos pr6-hist6ricos do Baixo Sio Francisco. Em segundo lugar, ter- :
ramos bastante promissores, conquanto denham fido parcialmenLe fonda-':
dos, ngo foram escavados. O terrago Melancia, por exemplo, que se si-t-/
tuava. antes do enchimento do reservat6$o da UHE de Xing6, nas adja-

c6ncias dos riachos Mirador e Pogo Verde(SE), apresentou, puma ex- )

tensio de 4 Km, fartos materiais arqueo16gicos distribufdos em vinte e:)

sein concentrag6es. Considerando-se a amplitude do terrago e tats con- )
centrag6es, escavag6es poderiam ter fido realizadas, para que se tivesse

uma visio maid abrangente da ocupag:io humana ali ocorrida. Entretan-

to, em todd o terrago Melancia s6 foram sondados cinco locals. O sua- )
dente para decidir-se por ngo escavf-lo.

Optou-se por escavar sistematicamente, na verdade, o si.tio Jus-:
uno, assentamento que revelou muitos enterramentos, maid especifi'i
camente, um total de 163 esqueletos com os sous respectivos adendosl

funergrios. Tal terrago foi classificado, ao lado do siltio Sio Jose, que:

tamb6m apresentou enterramentos, como si.tio cem /arlo e /zabf/ag dl

(Vergne e Martins: 1997, 30-31), em contraposigao aos outros sitios
sondados, definidos como acampamento e habitagio (Vergne e Mar--)
tins: 1997, 3-22; 22-30). A justificativa conceitual para esta classifica-:)

gao, se assim podemos champ-la, lastrou-se no fate de que alguns sf)
lids teriam revelado, a parter das sondagens, ocupagao humana pro-:)

longada, no caso dos si.bos de habitagao, ocupagao esporadica, no qual
se refere aos sftios acampamento, e, finalmente, no que range aos si-l)

lids habitagao e cemit6rio, ocupagao prolongada acompanhada por uE[')
grande n6mero de enterramentos. Ora, gabe-se bem que muitos grupos

indo.genas, no Brasil, nio faziam diferenciagao funcional entry os es?

pages de habitagao e enterramenlo; enterrar o falecido no chao em que.
se habitava, em algumas culturas, era, possivelmente, uma forma d<

)
)

)
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: alianga simb61ica para a16m da morse, um modo que os vivos encon-
: traram para manter, com os mortos, indisso16veis os lagos de ''socia-
\"" bilidade '' e parentesco. Algo que, no Brasil, se conhece, em literatura

arqueo16gica, desde 1865, quando o Conde de La Hare escavou os

(- sambaquis de Santa Catarina (La cure: 1865). Neil se justifica, por-
tanto, conceituar-se como habitagao e cemit6rio os sitios Justine e Sio

C Jose, deja de uma perspective etno16gica, deja comparando-os com as
C sondagens efetuadas nos outros sitios

C Os m6todos e t6cnicas para escavagiio e sondagens, de acordo

com um dos volumes dos Code/"nos de .Xrgz/eo/ogia, se embasaram

C em duds escolas a inglesa, do Sir Moilimer Wheeler, lidimo repro
sentante da Arqueologia colonialista, e a francesa, encabegada por Le-

roi-Gourhan(Vergne; Nascimento; Martins: 1997, 8-9). Seguindo-se

essa linha, tratar-se-ia de combinar a leitura das estratigrafias verti-

r'cats, atrav6s da escavagao por quadHculas (Wheeler: 1961), com a
:leitura horizontal, de orientagao estruturalista, observando-se a distri-

buigao dos vests.gios arqueo16gicos nos diferentes solos de ocupagao

\- do sino (Leroi-Gourhan: 1976)S. Numb palavra, a pretensao serif a de
S'"postar-se no caminho de preocupag6es que datam do Olnal do s6culo

XIX, into 6, entender a Hist6ria de um si.tio escavado por meio do

C

C

Nests ponte, 6 preciso uln breve esclarecimento para o leitor nio arque61ogo: as
}stratigrafias naturais, ou geo16gicas, sio a ordem de deposit:io vertical de diversos
sedimentos num sftio. Os terrenos estudados polos arque61ogos, em se tratando, cla-
ro este, de Arqueologia Pr6-Hist6rica, sgo dep6sitos sedimentares ou vulcanicos,

Cgeologicamente recentes. A ordem de superposigao das camadas geo16gicas fornece

("'to arque61ogo uma cronologia relativa, pois se sup6e que as camadas maid recentes
sXo as superiores, e as inferiores, por sua vez, menos recentes. A estratigrafia arque

k.-o16gica, por seu turno, possui uma ordem de deposigiio horizontal de vestfgios de
(" latureza antr6pica, espalhados nas diferentes superffcies dos sftios. Cada solo ar-

-queo16gico encontra-se separado por camadas limitadas. O arque61ogo, assim, dove
8tentar para a relagao entry as estratigraHias geo16gicas e os solos arqueo16gicos, que

(I ;orrespondem a diferentes momentos de ocupagao humana.

(
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exams dos estratos do dep6sito arqueo16gico, fazendo-se analogias,-)
entry as estratificag6es geo16gica e arqueo16gica(Trigger: 1990, 94-
96; Daniel: 1950, 29-54). Por6m, a rigor, nio se procedeu assam.

As sondagens e escavag6es de um local determinado comega-
vam com o que foi chamado de J'i/npeza, into 6, a retirada de 10 ou 15
cm dos sedimentos de superHcie. Faziam-se, num segundo moments,
decapagens artificiais, de 10 em 10 cm, conforms se verificou nos si.tiosJ
Justino e S3.o Jose, e de 20 em 20 cm, nas sondagens dos outros si.bos.

Chamou-se tats decapagens delnses, o que, nests casa, nio conesponde

a um epis6dio de ocupag:io do sino, mas simplesmente a uma retirada:l)

de sedimentos com espessura estratigrafica pr6-detemJinada. Assim, no:)

sino Justino, os materiais arqueo16gicos Cram recolhidos, se estivessem:)

na ''faso 3'', na profundidade de 40 cm; em outros sitios sondados a- )
profundidade delta mesma "faso" correspondia a 70 ou 75 cm; de outro

lado, se os materiais pertencessem a ''fase 13'' do si.tio Justine, Cram re-,-.\

tirados numa profundidade de 1, 40 m, e nos outros locais sondados, por,
seu tumo, numa profundidade de 2, 70 m ou 2, 75 m. N5o obstante essa,
assimetria, resolveu-se comparar todos os materiais arqueo16gicos dash
'fasts 3 e 13'' de todos os siltios sondados com estas mesmas ''fasts'' dou

si.tio Justino. Sob a alegagao metodo16gica de que, para o sino Justino,-

havia datag6es para as ''bases 3 e 13"6. -)

A constatagao a ser feita sobre essas t6cnicas de escavag6es e.«.

sondagens 6 bastante 6bvia. Os principios metodo16gicos de Wbheelei
e Leroi-Gourhan nio nortearam, absolutamente, as pesquisas a mon

tanto do Baixo Sgo Francisco, ao contririo do que se afirmou nos Ca-:)

demos. Por outra, nio se realizou, conquanto se pudesse t6-1o feith:)

)
6 Os testes radiocarb6nicos, feitos polo Laborat6rio de Lyon, na Franca, pda Uni
versidade Federal da Bahia e polo Beta Analytic Inc. University Branch, Miami.,-l
F16rida, estabeleceram datag6es que vio desde 1280 BP, para a ''faso 3'', 3280 BPl-'
para a ''faso 13'', at6 8950 BP, a 4,10 m de profundidade.
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'' escavag6es por ni.veis naturais, escavag6es estratigraflcas a maneira de

'- Wheeler, que permitiriam uma melhor visualizagao empt.rica, desta
\' feita a maneira de Leroi-Gourhan, dos solos arqueo16gicos, das unida-

des socio16gicas criadas pda agro humana e deposigao da cultural

Cmaterial em diferentes fatias do sftio. Assim, pods dizer-se que as
sondagens e escavag6es nio foram suficientes para estabelecer a fun-

;ao socio16gica dos diferentes assentamentos humanos. Nero se pods

saber, a partir delay, se os locais serviram is ocupag6es permanentes

ou temporgdas. Como se poderia saba-1o se, com efeito, esqueceu-se,
entre uma decapagem e outra, o vids estruturalista de Leroi-Gourhan,

Cse, noun'os lemlos, as sondagens e escavag6es ngo perscrutaram as
variag6es dos solos arqueo16gicos, se nio se detiveram nos posse.veil
.diferentes contextos de ocupagao dos si.bos? Elms sio sitios habitagao,

mas em qual ''faso '' de ocupagao? Elem sio meros acampamentos sa-
jzonais, mas em qual ni.vel do solo arqueo16gico, na ''faso 3'' ou na

'faso 13''? Entry os 75 cm de profundidade e os 2, 70 m, em solos de

ocupagao diversos, portanto, se tem um mesmo grupo social habitando

L.um sino? O que se encontra nestes tenagos 6 "uma mesma culture
aio hf variag6es estili.sticas e tecno16gicas na cultura material, na

(.,;orma de organizagao do espago, no funcionamento e nas estruturas

iociais? Infelizmente, as sondagens nio foram orientadas para respon-

der a estas indagag6es. E o que se pretendia ao comparar-se as ''faces

C3 e 13" de todos os sitios sondados com aquelas mesmas faces do sino
Tustino? Ora, se as "faces" correspondiam a diferentes solos de ocupa-

$ao, into 6, a niveis diversos de profundidade arqueo16gica, a que tips
.de conclusio chegar-se-ia? Tal comparagao s6 teria sentido se se hou-

.verse verificado empiricamente, para todos os sitios, correlag6es cro-

:no-estratigrfficas e dos solos arqueo16gicos.

Na verdade, as pesquisas a montante da UHE de Xing6 despre-
2aram algumas das premissas bfsicas da Arqueologia Pr6-Hist6rica

(
C

r
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contemporanea, que foram enunciadas, a partir dos anos 1950, pda
obra de Gordon R. Willey (Trigger: 1990, 302-312; Fagan: 1970,

209). ReHiro-me ao conceito de padrao de assentamento, por meir do

qual se pods apreender, a despeito do substrato normativo e hist6rico-
culturalista que alimenta as proposig6es de Willey, os diferentes conllJ

Cellos arqueo16gicos de uma regiao, as redes de posicionamento de

si.bos. Trata-se, nests passe, de perceber-se as relag6es dos assenta-)
mentos entry sie entry a paisagem, de analisar-se a adaptagiio {ecno )

16gica e cultural de grupos sociais ao meio ambiente, de examinar-se

os modes de organizagao social e sua capacidade de explorar o territ6 )
rio e os recursos naturais. Por outra, trata-se, talvez se possa assim

conceituf-la, de uma Arqueologia do espago, de um estudo das astra-l
t6gias sociais de ocupagao de territ6rios, do exams de como os grupos-)
sociais, ao modelarem sous padr6es de assentamento, promovem nio,

somente uma representagao do espago(para falar coma Lefebvre,
1991), mas uma produgao material que o planifica com o fits de me-
Ihor administrf-lo em suas potencialidades7. De outro lado, as escavaJ

gees e sondagens a montante da UHE de Xing6 careceram de pesqui.

sas pr&vias sabre a Hist6ria Indfgena da regiao. O que obstou que seu

colocassem problemas de pesquisa propriamente historiograficosf
pautando-se as escavag6es e sondagens dos sftios arqueo16gicos pda(
linhas da escrita de uma Hist6ria Indo.gena, observando-os num recorte

contextual mais abrangente, marcado polos processos de mudanga que:)
caracterizaram, desde a Pr6-Hist6ria, os assentamentos indo.genes n?l

regiao. Por outra, se as pesquisas em Xing6 nio testaram hip6teses:)
consistentes derivadas de uma Arqueologia do espago, seguindo-se :)

7 O que estou chamando de Arqueologia do espago, into 6, o estudo sobre a produ
gao material e polftica da paisagem, configura-se coma um dos objetos das pesquil
sas arqueo16gicas contemporaneas. Cf.: Leveau (2000); Acuto (1999); Zarankir
(1999); Order (1999); Larazzi(1999); Mrozowski(1999); Williamson (1999). :)

)

)
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\' nesta vereda, os tragos de uma paleoetnogrania dos registros arqueo16-

\- gicos e da distribuigao dos assentamentos na paisagem, tampouco se
t., ativeram a uma perspectiva diacr6nica ancorada em categorias 6tnicas

C e lingiirsticas referendadas por documentos e obras historiogrfficas8.

C Tail sitios arqueo16gicos, agora, estgo submersos nas aguas do

reservat6rio da UHE de Xing6. Perdeu-se, assim, uma boa oportuni-

Cdade para se interpretar a Hist6ria dos assentamentos humanos na re-

gis.o com base em linhas de pesquisa claramente formuladas. Perdeu-

Cse, pols, uma boa oportunidade para se entender os fluxes hist6ricos
de construgao das identidades sociais e culturais de parte da regiao do
Baixo Sio Francisco, com today as suas correntes e contracorrentes,

fertilizag6es cruzadas e partilhas. As pesquisas a montante da UHE de

Xling6, com.efeito, nunca objetivaram reescrever a Hist6ria para rees-
crever os significados tradicionalmente atribuidos is etnicidades da

\regiao. Tanto 6 assim que, a partir de 1994, sem o beneplfcito de
C-qualquer setor da UFS, sem a minima participagao das comunidades

(-,ribeirinhas e dos Xoc6, indo.genas que ainda habitam a regiao, maid
CespecificamenLe a llha de Sio Pedro, o DMA da CHESF, juntamente
Ccom a coordenadora t6cnica do PAX, resolveram montar um "Ecomu-

Cseu" nas depend6ncias do Xing6 Parque Hotel, na cidade de Canind6
C:io Sio Francisco(SE). Armazenou-se, numa das salas do Hotel, al-
C3umas pegas arqueo16gicas provenientes da escavag:io do si.tio Justi-

Cno. Mas nico havia, ali, nada que lembrasse, nem remotamente, um
Ecomuseu. No mfximo, poder-se-ia chamar o espago de bala de expo-

(--sigao permanente. Simplesmente escolheram parte da cultura material

fevidenciada no sino Justino, ou melhor, os vestilgios com maior enle-

C

f...8 Para a Arqueologia amaz6nica, jf demos propostas metodo16gicas rigorosas, que pro-

.putnam problemas de pesquisa nos termos de escrita da Hist6ria Indfgena, alicergada
.Dais no presents etnogr£inico e em categodas lingtirsticas e hist6ricas, e menos nos
termos de uma paleoetnogrania dos registros arqueo16gicos. Cf. (Nevis: 1999).
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vo est6tico, e os expuseram na seqUencia artefato por artefato, semi
uma linha estrutural e menos ainda versando sobre os assentamentos l:

humanos da regiao. Na exposigao, os artefatos falavam por si s6, isto -..-J

6, os objetos estavam dissociados de seu contexto. Nio se fazia men-

Qao a quem os fabricou, o que contradizia a pr6pria denominagao)
pomposa do "Ecomuseu": Reconsfi/uffao da Hfsf6ria da Ocupafao:)
.Hbmancz no .Baht S o Francisco. Ademais, as fotos que explicavam al)

escavagao do sftio Justine estavam distances, sem dos de ligag:io; os:)
textos dos pain6is, por sua vez, que deveriam ser claris e objetivos, :)

apresentavam linguagem tfcnica, estando suas refer6ncias bibliogrffi )
cas incompletas. Por fim, a bala de exposigao localizava-se sabre a:)

caixa d'agua do Hotel, o que nio representava, desnecessfrio diz6-1o,:)
condig6es ambientais adequadas para a preservagao dos vestigios, so-
bretudo aqueles constitui.dos por materiais orgs.nicos -- esqueletos eJ
adomos 6sseos.

Tudo para ing16s ver.
Mas o ''Ecomuseu'', hoje, este desativado.

)

)
)
3
)
)
)

Se, durante o perl.odo Monfrquico, a Arqueo]ogia serviu a umi]
geoestrat6gia, a Arqueologia brasileira contemporanea, pele menog

aquela realizada a montante da UHE de Xing6, integrou um proyeto
de

modernizagao dos sert6es que relegou as necessidades, anseios e a:)

aWaD parLicipativa das populag6es ribeirinhas. Evidencia-se isso nal
instalagao do ''Ecomuseu'', pois, ao monte-lo, excluiu-se a populagacl

local coho puree constituinte da "ReconstiLuig:io da Hist6ria da Ocupal

gao Humana no Baixo Sgo Francisco''. Evidencia-se, ainda, no fato de:
que os Xoc6, em mais de uma d6cada de pesquisas a montante da barra:

OLHAR O PRESENTE, ARTICULAR O FUTURO
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(' gem de Xing6, nunca foram procurados, nem por interesse etnoarqueo-

C16gico. Elem, por6m, ainda estio la, na ljha de Sio Pedro, conforme pude
C v6-1os, no ano de 1997, confeccionando suds cerimicas para vande-las

C nas cidades de Piranhas(AL) e Pio de Agticar(AL)9. Reclamavam des,

Ca 6poca em que os vi, da "falta de barro bom" para a produgao das ce

ramicas, como os que outrora havia, antes da construgao das barragens

(-erigidas ao longo do Rio Sgo Francisco. Enfrentavam, em suma, villas

dificuldades, as mesmas que cerceavam e cerceiam a populagao ribeiri-
nha, os sertanejos, propalados coma ''antes de tudo fortis'', que sobre-

vivem da pesca, dos produtos do Rio Sio Francisco.

E que a construgao das barragens nio previu que ajudaria a tor-
''nar o Baixo Sio Francisco, nas palavras de um dos pescadores da re-

giao, senhor setuagenfrio, que conheci durante os trabalhos de pros-

pecgao a jusante da barragem da Hidroe16trica de Xing6, ''num grande

lago ''. Por outra, este senhor queria dizer que nio mais se pesca no

Rio Sgo Francisco como se pescava ''antigamente '', ''quando ele era
ainda modo '', tends diminui.do sensivelmente, portanto, a quantidade

Cde peixes, em fung:io da descaracterizagao que as obras de engenharia
hidroe16trica impingiram, como hf pouco tempo se dizia, ao Rio da
:integragao nacional ''. As sucessivas interveng6es no curso e na mor-

Cfologia do Rio S:io Francisco para se instalar um conjunto de hldroe-
rq6tricas(Paulo Afonso, Sobradinho, ltaparica, Xing6) causaram, ngo
r se pods negg.-lo, impactos ambientais e, conseqiientemente, nos mo-

delos de sobreviv6ncia das populag6es ribeirinhas.

O Projeto de Transposigao do Rio Sio Francisco, pois, deve
avaliar seriamente em que medida uma nova descaracterizagao ambi-

(
C

l9 Etta visita foi feita no imbito das atividades do Projeto Arqueo16gico a Jusante da
UHE de Xing6. Todas as informag6es sobre este projeto, apresentadas a seguir, fo-

(;am retiradas dos seguintes documentos do PAX: (Ferreira e Pussi: 1997; Ferreira;
1..- Leith; Pussi: 1996).
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ental prejudicaria ainda maid as populag6es ribeirinhas do Baixo Sadly
Francisco. Se executado, o Projeto nio dove fazer a Hist6ria repetir-se)
coma uma "nova" farsa, uma "nova" trag6dia para as populag6es que J

vivem da pesca e do "barra bom". Ha que se avaliar, tamb6m, em qual)
extensgo o Projeto de Transposigao danificaria o pauim6nlo arqueo )

16gico do BaiRD Silo Francisco. Se executado, o Projeto nio devs sim-:)
plesmente arruinar sftios arqueo16gicos para "aniquilar" a sega dose)

sert6es, nem Lampouco programar trabalhos de salvamento arqueo16 )

gico que spam uma par6dia das pesquisas ja feitas na regiao. :)
Ora, se o Projeto visa levar aqua aos sert6es, o que signi6ica, tam-

b6m, incrementar o desenvolvimento econ6mico das regimes periodica-.

monte flageladas pda sega, pods-se contar, polo menos no que tango ao:R
Baixo Sgo Francisco, com os recursos das pesquisas arqueo16gicas. O,

proleto a jusante da Barragem de Xing6 revelou, polo menos at6 en:

quanto eu ali trabalhei, uma redo de 27 sitios arqueo16gicos com muit(i '

potencial para, no futuro, serum explorados do ponto de vista turistico:~

A regiao oferece ngo somente uma paisagem deslumbrante, com o Rio
S:io Francisco cortando um campo/z cuja altera, em alguns de sous ue-)

chas, chega a mats de 100 metros, mas [amb6m uma s6rie de sfUos e)
cidades hist6ricas. Na regiao tem-se nio somente a Gruta de Angicos;)
onde Lampiao, em 1938, foi motto, mas tamb6m a cidade de Piranhas

(AL), qui16metro zero da Estrada de Fend Paulo Afonso(BA), malh?)

ferrovigria que comegou a ser consuufda em 1879. A partir de 1881, al)
estrada de ferro foi aberta ao trffico, com a intengao de ligar comercir

almente e socialmente as regimes do Baixo e do Alto Sgo Francisco e.-x

assim, atender is populag6es maltratadas pda sica que assolava o alton;
sert5o da Bahia, Pemambuco e Cearf. A estrada de ferro, contudo, foil

desativada polo Minist6rio da Uni5o de Obras P6blicas, depois do Gol-:

pe Militar, em 1964. Today essay informag6es podem ser conferidas nci:
pKa\eto ae Reabititagao da Estagao Fel"l'ovi&ria de Pil"anhas e Rein '-

A
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plantagao da Via F6rrea -- Trecho Piranhas-UHE de Xing6,ton£a3llado
Cem 1 996, e que, hole, este arquivado.
C Essay informag6es nos mostram que, com efeito, ha solug6es

outras para enfrentar-se os problemas econ6micos deconentes dos pe-
Cri.odos de sica. Se se quer revitalizar projetos monarquicos, como Ja se

{ez com a Hidroe16trica de Paulo Afonso e se pretends, agora, com a

Transposigao das g.guas do Rio Sgo Francisco, por que n2o retirar da

('-poeira dos arquivos o Projeto de Reimplantagao da Via F6rrea e, as-
.sim, soar polo ares da caatinga, maid uma vez, o apito da Maria Fuma-

lga de D. Pedro 11? Tanto maid que, num terrago de Canind6 do S8o
Francisco(SE), cidade situada a frente de Piranhas, na margem sergi-

pana do Rio, ha um srtio hist6rico, rurnas de um quarle] dos ands 1930

\que, posteriomlente, foi Lransformado num amiaz6m de cereals. Ha
ali. tamb6m, escombros e alicerces de outros estabelecimentos comer-
ciais e casas de resid6ncia, em uma area total de 3.390, 90 metros

Cquadrados. A area serviu, tamb6m, coma um porto, de onde Cram
C.xansportados os passageiros de Canind6 de S5o Francisco e de outros

Cpovoados para Piranhas (AL), cidade que, entao, era um palo cultural
C) econ6mico - as escolas da cidade Cram freqUentadas por estudantes

(:ie toda a regiao, e em sua keira Cram comercializados os produtos que

( ?scoavam pda Estrada de Ferro Paulo Afonso (BA).
r- Syria possivel, pris, escavar-se este sftio para, no futuro, trans
fformf-]o num museu, ]oca] de visitagao publica e turistica. Os turistas

que acorrem a regiao, em busca de suns belezas naturais, dos banjos e
oescas no Rio Sio Francisco, teriam mais atrag6es culturais, passeios

bde tram pdas encostas grad.ticas do ccznyo?z, pda Gruta de Angicos e

pelts museus da cidadeio. Assim, o turismo, na regiao, transformar-se

('ia numa troca de exped6ncias entry os visitantes e a populagao local,

C

(.'o Uma das depend6ncias da desativada Estagao de Piranhas ja conta com uma expo

r-.sigao permanente de fotografias e da culture material ligadas a Hist6ria do Cangago

C
C
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entry a bagagem hist6rica dos visitantes e as historicidades locais; se-J
da uma fomia de exercicio de cidadania, pois, deslocando-se para a
regis.o, os turistas nio somente se bronzeariam e se fartadam de pituf..-,)

e dourados, mas tamb6m teriam ensejo para refletir e valorizar a ri-l)

queza da diversidade cultural brasileira. :)
E as propostas turfsticas para o Baixo Sio Francisco, ato conti

nuo, nio se encerrariam na reimplantagao da Estrada de Ferro e n?')
construgao de museus referentes a Hist6ria recente de Piranhas e Canon."')

d6 do Sgo Francisco. Ora, os sitios arqueo16gicos a jusante da Hidroe-
16trica de Xing6 oferecem a oportunidade para a criagao de um verda--

deiro Ecomuseu, instaurado na interagao entry territ6rio, patrim6nio e,
comunidade. A maioria dos sitios arqueo16gicos prospectados apresen
tou uma associagao de leas com vests.gifs pr6-hist6ricos e hist6ricos;l

a16m de sitios com caracterfsticas exclusivamente pr6-hist6ricas. Tail.
sitios poderiam ser transformados, polo menos em alguns cason, em mu.

sous de siltios, onde cenidos da ocupagao humana poderiam ser monta-L-J

dos nos locais de escavagao. Considerando-se que maid de um tergo df.)

populagao brasileira possui alguma ascend6ncia amerfndia e nossa Ifn I..)

gua, costumes e alimentos est3o impregnados de elementos indigenas=)

um Ecomuseu no Baixo Sio Francisco, acompanhado por sitios museum )
proporcionadam aos turistas e a populagao local, a16m do aprendizad(

do fazer arqueo16gico, ocasiio para refletir-se sobre a Hist6ria Regional)
e a pluralidade cultural que comp6e nossa identidade nacional

Ditz de outro modo, a regiao do Baixo Sio Francisco, privilegia,
da por uma rica Hist6ria regional, plasmada com representag6es dol
cangago e do messianismo, ambientada pda caatinga e banhada pelagl

aguas do Sio Francisco, tem um potencial de atragao para o turist<
que n5o pods ser ignorado. Um Ecomuseu, ao lado de museum de si.tio:

e da reativagao da Ferrovia de Paulo Alonso, potencializariam a inclii
nagao da regiao para o turismo. O que promoveria ngo somente capital

)
)

)
\
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C econ6mico, mas tamb6m capita] simb61ico. Afina], pensando-se bem,

C as imagens que guardamos do sertao, ou, para seguirmos as proposi-
C gees de Albuquerque Jlinior(2000), do Nordeste brasileiro coma um

C todd, estio estampadas em signos e sfmbolos continuamente reitera-

C dos e reificados a caatinga, o cangago e o messianismo. Um Ecomu-
seu e museum de si.bos, pois, mostrariam que os sert6es sio muito maid

Cdo que o cangago, o messsianismo e a caatinga, que sua Hist6ria 6
Cmais plural do que se possa, a princfpio, conceber. Mostrariam e nos
(-capacitariam, juntamenle com a populagao local, a repensarmos o nos-

so presents, a remodelarmos os fundamentos simb61icos de nossas tio

decantadas identidades regional e nacional.

Ora, as teorias arqueo16gicas serviram e servem a donlinagiio
\- social e a criagao do Outro (madder: 1992, 3), impulsionaram e impul-

sionam o Imperialismo e o Nacionalismo(Diaz-Andreu e Champion

C1996; MacGuire: 1992, 35; Patterson: 1997, 91). A Arqueologia,

Cuomo saber integrante das Humanidades, possui, em sous discursos,
Cefeitos de verdade e poder suficientes para, parafraseando-se Edward

CW. Said (1985: 2), cavan ainda maid o fosse das diferengas onto16gi-

Cl;as, epistemo16gicas e geopolitical entry "n6s" e os "outros". Cantu

Clio, como qualquer saber, se a Arqueologia poder colaborar para a

Copressao, o pods tamb6m para a emancipagao. Ela pods favorecer, por
(-exemplo, a reflex8o sabre as poll.ticas de identidades. Pods levar-nos a

('.pensar sobre os modes por que representag6es especificas do passado
f.fabricam identidades particulares, sobre como a dominagao de certas

representag6es sobre outras se acham embebidas por relag6es de poder

:que peipassam os grupos socials. Por outra, pods levar-nos a pensar

q'coma certas classificag6es e interpretag6es usadas em Arqueologia e, de

Cum modo maid amplo, nas Humanidades, estio envoltas em relag6es de

poder, em conflitos, praticas e estrat6gias de legitimagao social(Jones
Ci997, i42-i43).

(
C

(
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A construgao de um Ecomuseu e de museum de sino, no Baixo J
Sio Francisco, poderia envolver, pois, o dialogs e a negociagao de :)
identidades com turistas e, sobretudo, com a populagao local. Experi- I)

:ncias bem sucedidas nesse sentido ja foram feitas no Brasil, tanto em :)

pesquisas academicas, coma foia faso daquelas realizadas na Serra da .)

Barriga (AL), no Quilombo dos Palmares (Funari: 1998, 42-43),)
quando em museum, mais especificamente no Mused Arqueo16gico de:)
Sambaqui de Joinville (Tamanini: 1998; Funari: 1999a, 5). Ora, a Ar-:)

queologia, no Brasil, que recentemente passou a encetar um diflogo,
te6rico com a Arqueologia mundial (Funari: 1995, 245; 1999b: 31),

apresenta, hole, propostas metodo16gicas consistentes para os museum l\
nacionais(Bruno: 1999) e para a exploragao tuHstica do patrim6nio

arqueo16gico Pr6-Hist6rico(Morais: 2001). No mesmo passe, a Arque-{
ologia brasileira vem produzindo interpretag6es sobre a ocupagao pr6=ll:
hist6rica de diferentes regimes brasileiras(Noelli: 1999/2000; Never:J
1999/2000; Reid: 2002), livros didfticos voltados para o Ensino Funda-J

mental (Funarie Noelli: 2002) e para criangas (Funari: 2001). A Arque :)
oloaia do Baixo S5,o Francisco, pois, nio pods se isolar dente movi::)

menlo intelectual da Arqueologia brasileira. E precise que ela desenvol :)

va pesquisas com qualidade e criatividade, pesquisas voltadas para umz:)

perspectiva comparativa dos materiais arqueo16gicos ja evidenciados a(.)

lingo do Vale do S5o Francisco (Noroeste de Minas Gerais, sudoeste dt ':)
Bahia, Sobradinho e ltaparica) e para a escrita da Hist6ria Indigena.

Por6m, como nio exists trabalho arqueo16gico fora dos interest,
ses sociais (Voigt: 1989, 50; Hodder: 1990, 278), came nio existe\

pesquisa apolitica, a Arqueologia do Baixo Sg.o Francisco precisa:;
tamb6m, posicionar-se politicamente. A fundagao de museus e o inj:
centivo ao turismo s8o fundamentais para um trabalho com as comu-
nidades locais, para tornf-las suleitos de seu proprio patrim6nio, par.'/

tropes de um processo de reinterpretagao dos signos e sfmbolos en.J

)
)
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L"que se ancoram, no Brasil, as identidades socials que nos marcum e
Cnos demarcam. Talvez, nests caminho, os sertanejos deixem, com o
Cltempa, de serem vistas somente atrav6s do crivo do cangago, da caa-

Ciinga, do messianismo. Talvez, nesta caminhada, des deixem de ser
Cvistos homo os retirantes de rfdas Seeds, talvez deixem de ser infames

Ctsem fema) e de brilhar somente quando lampejados polos clar6es dos

Cpoderes(Foucault: 1994) institucionais daqueles que querem construir

Csuntuosas obras fara6nicas. Em puma, a Arqueologia do Baixo Sio
fFrancisco poderia tornar-se uma chave decisiva para se entender nio

(apenas o passado de uma regiao, mas sobretudo para se pensar alter-
;nativas para um futuro de integraqlao, respeito pdas comunidades e

.desenvolvimento auto-sustentado

\"' Syria um belo passe para que a Hist6ria, no Brasil, deixasse de
'' ser enfadonha.

CAGjiADECIMENTOS

C Ao amigo Antonio Fernando de Araujo Sf(UFS/Departamento
CJe Hist6ria), que me incentivou e estimulou a escrever este artigo
C\os amigos Nivea Leith, Henrique Alexandre Pussi, Sully G. Amin
r-:io e Ana Cristina do Nascimento, companheiros de trabalho nos ser-

C'6es de Xing6. Nio posse me esquecer de Francisco Jose Alves dos
r.-Santos(UFS/Departamento de Hist6ria), amigo que, mesmo sem ser
z.arque61ogo, discutia argutamente comigo sobre a Arqueologia do Bai-

;xo Sio Francisco. Tampouco posse me esquecer do apoio dado pelo

''-CNPq, quando eu ainda era estagigrio no PAX. Por fim, agradego aos

\lseguintes amigos e colegas que, lendo a versgo original deste artigo,
C4judaram-me a melhora-lo, conquanto, desnecessfrio diz6-1o, a res-

Cponsabilidade pelts argumentos deja coda minha: Margarita Dfaz-

C

(

C

C

C

C
C
C

.J

55



Andreu (Universidade de Durham/DepartamenLO de Arqueologia),~J
Pedro Paulo Abreu Funari(Unicamp/Departamento de Hist6ria;-/

MAE/USP), Alejandro F. faber (Escola de Arqueologia/Universidade

de Catamarca), Ana Pifi6n (Universidade de Madrid/Departamento do
Arqueologia), Jose Alberione dos Refs, Francisco Noelli Silva (Labs:)
rat6rio de Arqueologia, Etnologia e Etna-Hist6ria da Universidad(
Estadual de Maringa) e Edson Silva(UFPE/Centro de Educagao).

)
)

)
)
D
3BIBLIOGRAFIA

AB'SABER, Aziz Nacib. I)
1997. O Homem dos Terragos de Xing6. Cadermos de Hrgz/eo/ogia..\

ACUTO. F. A. ''
1999. Paisajes Cambianles: la dominaci6n Inka en el valle Calchaqu=)
Norte. In: FUNARI, P. P. A; NEVIS, E. G.; PODGORNY, 1. Anais dil)

I Reuniio Intemacional de Teoria Arqueo16gica na America do Sul. Re:)

vfs/a da ]lflf, Suplemento 3: p. 143-160. :)
ALBUQUERQUE JUNIOR, Durval Muniz de. -\

2000. .X /riven o do ]Vo des/e e o&/e'czs ar/es. Recife/Sio Paulo: Massa=:.
dana/Cortez-J

BATISTA de OLIVEIRA, Candida. :)
1856. Segal Astron6mica e Geografica. RTHGB,(19): 62-68. 11)

BENJAMIN, Walter. .)
1991]1940]. Tests sabre Filosofia da Hist6ria. In: KOTHE, F. R-\
(org.). Ma/fer Be@am/n. Sio Paulo. Editors Atica, p. 153-164. l=

BRICHTA. Arno e DOMINGUEZ, Jose Maria Landim. -/

1997. Estudos Sedimento16gicos a Monlante da UHE de Xing6. Carter:)
nos de .4rqz/eo/ogia. PAX/UFS/CHESF/PETROBRAS: Documento 4 :)

BRUNO, Cristina. :)
1999. A Importancia dos Processos Museo16gicos para a Preservagao dp)
Patrim6nio. In: FUNARI, P. P. A.; NEVER, E; G.; PODGORNY, l:.

56 )
)



C Anais da T Reunigo Internacional de Teoria Arqueo16gica na America

C. do Sul. Rwisfa do i\£4E, Suplemento 3, p. 333-338.
(':ALDARELLI. Solange Bezerra.

C 1999/2000. Arquealogia de Contrato no Brasil. Reefs/a dn LISP,(44):

'.CAPANEMA, Guilherme Such
C'' 1856. Segal Geo]6gica e Minera16gica. R/HGB, (1 9): 44-49.
(DANIEL, G
C 1950. .4 ]7undred years of.4rchaeo/og},. London: Duckworth

ofAZ-ANDREU, M.; CHAMPION, T.
1996. Nationalism and Archaeology in Europe: an Introduction. In=

,- DIAZ-ANDREU, M.; CHAMPION, T. JVa/jana/£s/m and .drc;zaeo/og)/

)ll i/z .Eu/"ope. London: UCL Press, p. 1-23.
\-FAGAN, Brian M.(ed.)

1970. Settlement Archaeology. In: /n#oduc/o/}' Readings in .Hrc/zaeo/o-

C g}/. New York: Holt, Rinehart and Winston, p 208-219.

(':FERREIRA, Lucio M.
1999. Vesdgios de Civilizagao: O Instituto Hist6rico e Geogrf.nco Bra-

. sileiro e a Consuugao da Arqueo]ogia imperial(1838-1870). Ra'fs/a de
\ Hfs/(irda Regfo/za/, 4(1); 9-36

C 2001a. Arqueologia e Geoestrat6gia: As Fronteiras Tmperiais e o Uso das
C Fontes Arqueo]6gicas (1838-1877). }'&rfa Hfsf(ida, (24): 149-171

C 2001b. "Um Banda de Id6ias Novak" na Arqueologia ( 1870-1877). Ra'isfa

C do A4uself de ,4rqueo/ogia e fMO/ogia da USP,(11): 21 33.
f-\ 2nq2. Vestigios de Chitizagao: A Arqueotogia no Bl"anil Imperil!
: r/838-/8779. Campinas: IJniversidade Estadual de Campinas (Disserta-
Y gao de Mestrado)
(..;ERREIRA, Liicio M.; PUSSI, Henrique Alexandre
C 1997. Relat6rio sobre o Projeto Arqueo16gico a Jusante da UHE de

Xing6. .PL4.Y: Aracaju/Xing6: UFS/CHESF#ETROBRAS
FERREIRA, Lucio M.; LEITE, Nivea; PUSSI, Henrique Alexandre.

1996. Relat6rio sobre o Projeto Arqueo16gico a Jusante da UHE de

Xing6. .FL4.Xl: Aracaju/Xing6: UFS/CHESF/PETROBRAS .

C

52-73

(

(

C
C
C
1'

57



)
)
)

)
)

FOCAQA, Emilio.
1997. Anflise Preliminar de Algumas Ind6strias Lfticas Lascadas Recu:

peradas em Xing6. Cadernos de Hrqt/eo/ogfa=)
PAXTUFS/CHESF/PETROBRAS: Documents 3. :)

FOUCAULT.-\
1994. Za vfe des /zommes fllHmes, In: offs er fcr/fs. Paris: Gallimard
Vol 111, P. 237-253

.../

FUNARI, Pedro Paulo A.: NOELLI. Francisco Silva. -'r
2002. Prd-H£s/aria do Broil/. Sio Paulo: Contexts. :)

FUNARI, Pedro Paulo A. :)
1995. Mixed Features of Archaeological Theory in Brazil. In: UCKO
Peter(ed.). Z%eoW i/z Hrc;zaeo/og)/. .4 Mor/d Perspecrfve. London=-l
Routledge, p. 236-250 11:

1998. Destruction and Conservation of Cultural Property in Brazil: Aca -'/
demic and Practical Challenges. In: FUNARI, Pedro Paulo A. Teoria)

Arqueo16gica na Am6iica do Sul. Campinas: Prfmefra Hersao, p. 33-51. :)

1999a. Ethnicity and Identity: Archaeology, Education and Brazilian:)

Identity. Wor/d,4rcbaeo/ogfca/ CoMEr'ess 4. South Africa, 1 3 p. :)
1999b. Brazilian Archaeology: A reppraisal. In: POLITIS, Gustavo G=-..I

ALBERTI, Benjamin. .d/"chaco/og}/ i/z .[cz/fn .4/7?erica. London: Rou;:
tledge, p. 16-37. -/
2001. Os .4?z/egos /7a&iran/es do Brash/. Sio Paulo: Editora UNESP. )

GUARINELLO, Norberto Luiz. :)
1989. Os Prfmefros Jla&ffan/es do Braxi/. S5o Paulo: Atual. :)

GUIDON, Ni6de. -\
1994. .Re/aMrio de }'2sf/a ao .P1,4,YI Piaur: FUNDHAM. '

HODDER. I. -/
1990. 7%e ])o/??e ffcafion o#Ez£rope. Oxford: B]asi] B]ackwe]]. :)
1992. Theft andPrac/zce in .4rc/iaea/og)/. London: Routledge. :)

GERONIMO, On6simo e CISNEIROS, Daniela. :)
1997. ]ndtisuias Lfricas na Area Arqueo]6gica de Xing6. Carter/zos dr)
H/"quad/ogia. PAX/UFS/CHESF/PETROBRAS: Documento lO. -...I

58

)
)



L-JONES, Sim.

C, \99]. The Archaeology ofEthnicity: Constmcting Identities {n the Past
C anc/Present. London: Routledge
r-i-A HERE, Conde de.

\ %65. Comidel'ati6m Sommaires sur L ' Origins des Ames de Coqttitla-

: ges de /a Cafe dz/ args//. Dona Francisca (SC), ]O. 02. 1865. ]HGB, lara
\' 15, pasta9 (manuscrito)
\-LARAZZI. M.
C 1999. Objetos viajeros e imggenes espaciales: las relaciones de inter-

C Gambia y la producci6n del espacio social. In: FUNARI, P. P. A.;
/- NEVES, E. G.; PODGORNY, 1. Anais da I Reuni:io Internacional de

z.-. Teoria Arqueo16gica na America do Sul. Revs/a do itZ4f', Suplemento
'' 3: 371-386

(-J..EF'EBVRE. H
C 1991. Theproduc/fort ofSpace. Cambridge: Blacks ell
C:ESTE, Nfvea

C 1992. Re]at6rio das Prospecg6es Arqueo]6gicas na area da UHE de

C Xing6. P.{X AracajuD(inge: UFS/CHEST
:. 1996a. Relat6rio de Anflise T6cnica do Projeto Arqueo16gico Xing6.
x"r .P1,4.Y: Aracaju/Xing6: UFS/CHESF
C 1996b. Documents Prejiminar de Avaliagao do Material Arqueo16gica

C Registrado Subsidios para Avaliagiio e Anflise Gerd. FLAX. Ara-
C caju/Xing6: UFS/CHESF

(t.EITE, Nivea; NASCIMENTO, Ana Cristina do; SILVA, Sully G.
.4mfncio da

1996. Relat6rio T6cnico das Atividades realizadas entry 1988 e 1995:

Projeto Arqueo16gico a Montante da UHE de Xing6. .PL4.YI Ara-
caju/Xing6: UFS/CHESF.
1997. Relat6rio T6cnico das Atividades realizadas entry Novembro de

1996 e Janeiro de 1997: Projeto Arqueo16gico a Montante da UHE de
Xing6. .io14XI Aracaju/Xingo.

C
C

(
C
C
C
C
c'
C
C
C
C
r

59



LEROl-GOURHAN. A. \J
1976. Os Caminhos da Pr6-Hist6ria Antes da Escrita. In: LE GOFF, Ja=)

cques e NORA, Piece. #!s/circa. A'ovos Prob/Chas. Rio de Janeiro:)
Francisco Alves, p 99-112. :)

LEVEAU, P. .
2000. Le Paysage aux Epoques Historiques: um document arch6ologi::'
que. .anna/es, 55 (3): 555-582. :)

LUNA, Sully e NASCINIENTO, Ana. ~:)
1997. Os(]rupos Ceramistas do Baixo Sio Francisco: Primeiros Resul:)
tados. C'ade/"nos de .H/"gzfeo/ogia. PAX/UFS/CHESF/PETROBRAS
Documento 12

MCGUIRE. R. '-"'
1992. .4 A4arx/sr.4rc/iaea/og},. San Diego: Academic Press. )

MORALS, Jose Luiz de. :)
2001. A Arqueologia e o Turismo. h: PINSKY, Jaime; FUNARI, Pedr )
Paulo A. Zuris/710 e ;)a#'£m(5mfo C#/ ra/. S5o Paulo: Contexts, p. 95-103. .-)

MROZOWSKI, S. .
1999. Colonization and Commodification of Nature. Jn/arne//ona/'r

Jou?'na/ ofHfsforfca/ .4rcbaeo/ogy, 3 (3): 131-200. )
NEVIS, Eduardo Gags. I)

1999. Arqueologia, Hist6ria Indo.gina e o registro etnografico: exemplc
do alto Rio Negro. In: FUNARI, P. P. A.; NEVER, E. G
PODGORNY, 1. Anais da I Reuni5o Internacional de Teoria Arqueolo:
gica na America do Sul. Raves/a do JZ4.E, Suplemento 3: 3 19-332.

1999/2000. O Velho e o Novo na Arqueologia Amaz6nica. .Nevis/a a.;,
L:SP, (44): 86-11 1

NOELLI, Francisco Silva. I)

1999/2000. A Ocupagao Humana no Sul do Brasil: Arqueologia, debEI)
tes e perspectivas (1872-2000). Reefs/a das USP, (44): 218 269. ;

ORSER, C. E. -'/
1999. A TeoHa de Rode e a Arqueologia Hist6rica Modema. lti.
FUNARI, P. P. A.; NEVER, E. G.; PODGORNY, 1. Anais da IReunii.)
Intemacional de Teoria Arqueo16gica na America do Sul. .RaPEs/a d
JI,Z14.E, Suplemento 3: 87-102.

)
)

)
)

)
)

)
)
)60

)
)



(

t
.PALMEIRA, Jose Amaldo V

C 1997. Restos Alimentares Faunisticos na Area de Xing6. Cadernos de

.H7"gz/eo/ogia. PAX/UFS/CHESF7PETROBRAS: Documento I I.
PATTERSON, T.

1997. /nvenfing Mes/er z Cfv//fza/to/z. New York: Monthly Review
Press .

)ROUT, Andre; NEVES, Walter.
1996. Re/aMrio de }'isffa ao P.4..r Belo Horizonte/S5o Paulo: Museu de
Hist6ria Natural da UFMG/USP.

R.EIS. Jose Alberione dos

2Qq2. Arqueotogia dos Bttracos de Bugle: Uma Pl"f-Hist6ria do Pla-
no/to .iMe/'idlona/. Caxias do Sul: EUDCS.

.SAID. E. W
(: 1978. arlen/a/fsn7. New York: Penguin Books.

SILVA, Sully G. Amincio da.
1996. Relat6rio T6cnico das Atividades realizadas entry Janeiro e Feve-

reiro de 1996: Projeto Arqueo16gico a Montante da UHE de Xingo.
J31,4.X: Aracaju/Xing6: UFS/CHEST.

'AMANINI, Elizabeth.

1? 1998. Museu, Arqueologia e o Ptiblico: Um Olhar Necess6rio. In

+ FUNARI, Pedro Paulo A(org.). Cu/Mra A4aferza/ e .4rqzleo/ogfa Hisf6-. rica. Campinas: Unicamp/IFCH. Co/egan ]ddfas: p. 179-220
' .TRIGGER. Bruce G.
( 1990. .4 H/s/OT of,4rchaeo/ogfca/ ZZoug/zf. Cambridge: Cambridge U. P.
{ .'EIGT, Ulrich
( 1989. Ethnic Concepts in Gennan Prehistory: a case study on the relati-

onship between cultural identity and archaeological objectivity. In
SHENNAN, Steppe(ed.). .4rc/zaeo/ogfca/ .approaches /o cu/Mra/ !de/z-

z~ ri©. London: I.Jnwin Hyman, p. 45-82.
.dERGNE, Cleonice.

Gr 1991. Projeto Xing6 de Salvamento. In: .4?zaps do / Sfznp6sfo de Prd-
./7is/aria do ;cordes/e .Blasi/afro: C/to, S6rie Arqueo16gica N. 4, p. 163

1/

f

J

61



NOME (Name)

ENDURE(;0 (Address)

RECEBEMOS:

We have received

FALTA-NOS.

We are lackin

ENVIAMOS EM PERMUTA

We are sending in exchange

DATA
Date:

)

ASSINATURA

A xAo DEVOLUGAo DENTE lblPLICARA NA
SUSPENSAO DA REMESSA

Non-acknowledgement of receipt will indicate that further
publications are not wanted.

.J,

)

t
)

)

''x




