
 

ISSN 1695-7121

Volumen 9, Número 3, 2011 

PASOS 
Revista de Turismo y Patrimonio Cultural 

usuario1
Cuadro de texto
                                       Special Issue - Número Especial         Tradition and Modernity in Tourism Issues               Tradición y Modernidad en Turismo

usuario1
Texto escrito a máquina



 



www.pasosonline.org

Instituto Universitario de Ciencias Políticas y Sociales 
Universidad de La Laguna (España)

COMITÉ EDITORIAL

Vocal: José Pascual Fernández
I.U. Ciencias Políticas y Sociales
Universidad de La Laguna (España)
E-mail: jpascual@ull.es

Vocal: Alejandro Alvarado Herrera
Universidad de Quintara Roo (México)
E-mail: aah@uqroo.mx

Secretaría: Alberto Jonay Rodríguez Darias
I.U. Ciencias Políticas y Sociales
Universidad de La Laguna (España)
E-mail: jonayalberto@gmail.com

DIRECTOR: Agustín Santana Talavera
I.U. Ciencias Políticas y Sociales
Universidad de La Laguna
E-mail: asantana@ull.es

Editor adjunto: Eduardo Parra López
Dpto. Economía y Dir. Empresas
Universidad de La Laguna
E-mail: eparra@ull.es

Coordinador Book Review:  Raúl Hernández Martín
Dpto. Economía Aplicada
Universidad de La Laguna
E-mail: rahernan@ull.es

Coordinador Book Review:  Luisa Andreu Simó 
Dpto. Comercialización e Investigación de Mercados
Universidad de Valencia (España)
E-mail: Luisa.Andreu@uv.es

EDICIÓN: Varadero Informática
CONSEJO CIENTÍFICO ASESOR

Alenka Verbole. Education development coordinator 
(OSCE) 
Alessandro Simonicca. Univ. “La Sapienza” di Roma (Italia) 
Álvaro López Gallero. Univ. de la República (Uruguay) 
Anya Diekmann. Univ. Libre de Bruxelles (Bélgica) 
Artur Cristovao. Univ. de Trás-os-Montes e Alto Douro 
(Portugal)
Aurora Pedro Bueno.  Univ. de Valencia (España) 
Christou Evangelos. Aegen Univ. (Grecia) 
Dallen J. Timothy. Brigham Young Univ. (USA)
Daniel Hiernaux. Univ. Autónoma Metropolitana (México) 
Davis Gruber Sansolo. Univ. Anhembi-Morumbi (Brasil) 
Diego Medina Muñoz. Univ. de Las Palmas de Gran Canaria 
(España) 
Dimitrios Buhalis. Univ. of Bournemouth (Inglaterra) 
Elizabette Tamanini. Uniplac/SC (Brasil) 
Elisabeth Kastenholz. Univ. de Aveiro (Portugal)
Enrique Bigne Alcañiz. Univ. de Valencia (España) 
Francisco Calero García. Univ. La Laguna (España)
Gemma McGrath. Univ. of the Arts London (Inglaterra) 
Julio Grande. Asesor de Proyectos, Sepinum (España )
Llorenç Prats i Canalls. Univ. de Barcelona (España) 
Margaret Hart Univ. de Las Palmas de Gran Canaria (Espa-
ña) 

Margarita Barretto. Fundação Universidade Regional de 
Blumenau (Brasil) 
María D. Álvarez. Bogazici University (Turquía) 
Marianna Sigalas. Aegen Univ. (Grecia) 
Michael Riley. Univ.of Surrey (Inglaterra) 
Raoul Bianchi. Univ. of East London (Reino Unido) 
Regina Schlüter. Centro de Investigaciones y Estudios Tu-
rísticos (Argentina) Richard W. Butler. Univ. of Strathclyde 
(Escocia) 
Rosana Guevara Ramos. Univ. Autónoma Metropolitana 
(México) 
Thomas George Baum. Univ. of Strathclyde (Escocia) 
Vicente Monfort Mir. Univ. Jaume I (España) 
Yolanda Bethencourt. Univ. de La Laguna (España)

Detalles de filiación institucional en pasosonline.org

© PASOS. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural. D.L. TF-2059/2002  ISSN 1695-7121
Revista gratuita de distribución en web

                                           http://www.pasosonline.org  E-mail: info@pasosonline.org



PASOS. REVISTA DE TURISMO Y PATRIMONIO CULTURAL 
GUÍA DE ESTILO PARA AUTORES 

Revista indexada en: DOAJ; Latindex; ISOC; Redalyc; DICE; E-Revistas; CAB-Abstract 
 

© PASOS. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural. D.L. TF-2059/2002  ISSN 1695-7121 
Revista cuatrimestral gratuita de distribución en web 

http://www.pasosonline.org   E-mail: info@pasosonline.org 

PASOS. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural es una 
publicación  en  web  que  se  especializa  en  el  análisis 
académico y empresarial de los distintos procesos que 
se  desarrollan  en  el  sistema  turístico,  con  especial 
interés  a  los  usos  de  la  cultura,  la  naturaleza  y  el 
territorio,  la  gente,  los  pueblos  y  sus  espacios,  el 
patrimonio  integral.  Desde  una  perspectiva  inter  y 
transdisciplinar solicita y alienta escritos venidos desde 
las ciencias y la práctica administrativo‐empresarial. Su 
objetivo es cumplir con el papel de foro de exposición y 
discusión  de  metodologías  y  teorías,  además  de  la 
divulgación  de  estudios  y  experiencias.  Pretende 
contribuir a otros esfuerzos encaminados a entender el 
turismo  y  progresar  en  las  diversas  formas  de 
prevención  de  efectos  no  deseados,  pero  también 
perfeccionar  la  manera  en  que  el  turismo  sirva  de 
complemento a la mejora y desarrollo de la calidad de 
vida de los residentes en las áreas de destino. 
 
PERIODICIDAD: ENERO; ABRIL; OCTUBRE 
 
Estilo:  Para  simplificar  el  proceso  de  revisión  y 
publicación se pide a los colaboradores que se ajusten 
estrictamente  a  las  normas  editoriales  que  a 
continuación se indican.  
Entrega  de  originales:  los  trabajos  deberán  ser 
remitidos  a  la  dirección  electrónica 
info@pasosonline.org  indicando  en  el  Asunto  (al 
remitir el correo): PARA PUBLICACIÓN 
Idioma: Los trabajos serán publicados en el  idioma en 
el  que  sean  entregados  (español,  portugués,  inglés  o 
francés). 
Márgenes:  Tres  centímetros  en  todos  los  lados  de  la 
página. 
Tipografía: Se utilizará en el  texto  la  letra Times New 
Roman  o Arial,  tamaño  10,  o  similar.  En  las  notas  se 
utilizará el mismo tipo de  letra a tamaño 9. No utilizar 
diversidad  de  fuentes  ni  de  tamaños.  Si  se  desea 
destacar  alguna  palabra  o  párrafo  dentro  del  texto 
utilizar la misma fuente en cursiva. 
Notas:  siempre  serán  situadas  al  final,    utilizando  el 
mismo tipo de letra que en el texto (Times New Roman 
o Arial) a tamaño 9. 
Título y datos del autor o autores: El  trabajo debe  ir 
encabezado por su título en minúsculas y negrita. Bajo 
él  se  insertará  el  nombre  del  autor  o  autores, 
indicando  su  centro  de  estudio  (universidad, 
departamento,  etc.),  empresa  o  administración, 
además  de  la  especialidad  y  el  correo  electrónico  de 
contacto.  Si  se  desea  pueden  ofrecerse  más  datos 
biográficos  en  una  nota,  no  sobrepasando  las  60 
palabras 
Resumen:  se  debe  insertar  un  resumen  del  artículo 
(110 – 120 palabras) en el idioma en que está escrito y 
su  traducción  al  inglés.  Para  los  artículos  escritos  en 
inglés se aportará su traducción al español. 

Palabras clave: se indicarán 5 – 7 palabras clave sobre 
el tema principal. 
Texto:  El  texto debe  ser escrito  a 1,5 de espaciado  y 
con  una  extensión  de  5.000  a  9.000  palabras  para 
artículos  y  de  3.000  a  5.000  tanto  para  opiniones  y 
ensayos como para notas de  investigación,  incluyendo 
Título,  Datos  Biográficos  de  los  autores,  Resumen, 
Introducción, los apartados que se estimen oportunos, 
Conclusión,  Agradecimientos  (si  fuera  pertinente)  y 
Bibliografía. 
Cuadros,  Gráficos  e  Imágenes:  los  artículos  pueden 
incluir  cualquier  grafismo  que  se  estime  necesario. 
Deberán  estar  referidos  en  el  textos  y/o  situados 
convenientemente y acompañados por un pie que  los 
identifique.  Pueden  utilizarse  colores,  pero  ha  de 
tenerse  en  consideración  la  posibilidad  de  una 
publicación en soporte papel en blanco y negro. 
Abreviaciones  y  acrónimos:  deberán  ser  bien 
deletreados  y  claramente  definidos  en  su  primer  uso 
en el texto. 
Citas  y  Bibliografía:  En  el  texto  las  referencias 
bibliográficas  harán  referencia  al  autor  y  el  año  de 
publicación  de  la  obra  citada.  Por  ejemplo:  (Smith, 
2001)  o  (Nash,  1990;  Smith,  2001).  Cuando  se 
considere necesaria una cita más precisa se indicará el 
número  de  página  (Smith,  2001:  34).  La  lista 
bibliográfica  al  final  del  texto  seguirá  el  orden 
alfabético de autores, siguiendo el formato: 
Smith, Valene L. y Brent, Maryann  
2001  “Introduction  to  Hosts  and  guests  revisited: 
Tourism  issues of  the 21st century”. En Smith, Valene 
L. y Brent, Maryann  (Eds.), Hosts and guests  revisited: 
Tourism  issues  of  the  21st  century  (pp.  1‐14).  New 
York: Cognizant Communication. 
Smith, Valene L.  
1998  “War  and  tourism.  An  American  Ethnography”. 
Annals of Tourism Research, 25(1): 202‐227. 
Urry, J.  
1990  The  tourist  gaze.  Leisure  and  travel  in 
contemporary societies. London: Sage. 
Para  otro  tipo  de  publicaciones  se  hará  constar 
siempre  autor,  año,  título  y  lugar  de  celebración  o 
publicación  y  un  estándar  para  documentos 
electrónicos, indicando dirección y fecha de acceso. 
Originalidad: Se requiere el compromiso de los autores 
tanto  de  la  originalidad  de  su  trabajo  como  de  no 
remitir su texto simultáneamente a otros medios para 
su publicación. 
Derechos  de  autor  y  Responsabilidad:  los  autores 
serán  los  únicos  responsables  de  las  afirmaciones  y 
declaraciones realizadas en su texto. El equipo editorial 
de PASOS se reserva el derecho de utilizar en ediciones 
compilatorias sucesivas los artículos editados. 
Trabajos sometidos a evaluación por pares anónimos 
externos  a  la  revista.  Se  notificará  a  los  autores  el 
resultado  de  la  revisión  realizada mediante  una  ficha 
resumen del arbitrio. 
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PASOS. Revista de Turismo e Patrimônio Cultural é uma 
publicação  eletrônica  especializada  na  análise 
acadêmica  e  corporativa  dos  distintos  processos 
relacionados  ao  sistema  turístico,  com  interesse 
especial pelos usos da cultura, natureza e  território, a 
gente, os povos e seus espaços, é dizer, o patrimônio 
integral.  A  partir  de  uma  perspectiva  inter  e 
transdisciplinar,  PASOS  solicita  e  encoraja  o  envio  de 
escritos vindos das ciências e da prática administrativo‐
empresarial. Seu objetivo é cumprir o papel de  fórum 
de  debates  de  metodologias  e  teorias,  além  da 
divulgação de estudos e experiências. PASOS pretende 
contribuir,  juntamente  com  esforços  oriundos  de 
outras  áreas,  para  a  compreensão  do  turismo  e 
avançar  sobre  as  diversas  formas  de  prevenção  de 
efeitos  não  desejados,  bem  como  aperfeiçoar‐se  à 
medida  em  que  o  turismo  sirva  de  complemento  à 
melhoria da qualidade de vida dos residentes nas áreas 
de destino turístico. 
 
PERIODICIDADE: JANEIRO; ABRIL; OUTUBRO 
 
Estilo:  Para  simplificar  o  proceso  de  revisão  e 
publicação pede‐se aos colaboradores que seus textos 
se ajustem estritamente às normas editoriais indicadas 
em seguida.  
Entrega  de  originais:  os  trabalhos  deverão  ser 
enviados  para  a  direção  eletrônica 
info@pasosonline.org  indicando  “PARA PUBLICAÇÃO” 
no espaço Assunto do correio eletrônico. 
Idioma: Os  trabalhos  serão  publicados  no  idioma  em 
que  forem  entregues  (espanhol,  português,  inglês  ou 
francês). 
Margens:  Três  centímetros  em  todos  os  lados  da 
página. 
Tipografia:  Deve‐se  utilizar  no  texto  as  fontes  Times 
New  Roman,  Arial  tamanho  10  ou  similar.  A  notas 
devem apresentar o mesmo tipo de letra, no tamanho 
9. Não utilizar fontes nem tamanhos distintos no texto. 
Caso  pretenda  destacar  alguma  palavra  ou  parágrafo 
utilize a mesma fonte em cursiva. 
Notas: Sempre deverão vir ao final do texto, utilizando 
o mesmo  tipo  de  letra  deste  (Times New  Roman  ou 
Arial), no tamanho 9. 
Título  e  dados  do  autor  ou  autores:  O  título  do 
trabalho deverá ser redigido em letras minúsculas e em 
negrito.  O  nome  do  autor  ou  autores  seguirá  logo 
abaixo,  indicando  a  instituição  de  origem 
(universidade,  departamento,  empresa,  etc.),  a 
especialidade  e  o  correio  eletrônico  para  contato. 
Pode‐se  inserir  dados  biográficos  adicionais  em  uma 
nota desde que esta não ultrapase 60 palavras. 
Resumo:  O  artigo  deve  vir  acompanhado  de  um 
resumo  no  idioma  em  que  está  escrito  (110  –  120 
palavras)  e  sua  tradução  em  inglês  (resumo  e  titulo). 
Para os artigos escritos em  inglês deve‐se acrescentar 
um resumo em espanhol. 

Palavras‐chave:  o  texto  deve  conter  entre  5  e  7 
palavras‐chave sobre o tema principal. 
Texto: O  texto deve ser escrito com entrelinhas 1,5 e 
com uma extensão entre 5.000 e 9.000 palavras para 
artigos  e  de  3.000  a  5.000  tanto  para  opiniões  e 
ensaios  como  para  notas  de  investigação.  Os  artigos 
devem  conter  título,  dados  biográficos  dos  autores, 
resumo,  introdução,  as  divisões  internas  que  se 
julguem  necessárias,  conclusão,  agradecimientos  (se  
pertinente) e referências. 
Quadros,  Gráficos  e  Imagens:  Os  artículos  podem 
conter  quaisquer  imagens  que  se  façam  necessárias. 
Elas  deverão  estar  referidas  no  texto  e/ou  situadas 
convenientemente  e  acompanhadas  por  uma 
identificação.  Pode‐se  utilizar  imagens  coloridas, 
embora  se deva avaliar a possibilidde de utilizá‐la em 
formato papel, em branco e preto. 
Abreviações  e  acrônimos:  Deverão  ser  definidos 
claramente no seu primeiro uso no texto. 
Citações  e  Referência:  No  texto  as  referências 
bibliográficas  devem  apontar  o  autor  e  o  ano  de  de 
publicação da obra citada. Por exemplo: (Smith, 2001) 
ou (Nash, 1990; Smith, 2001). Caso seja necessária uma 
citação mais  precisa  se  indicará  o  número  de  página 
(Smith, 2001: 34). A lista bibliográfica ao final do texto 
seguirá  em  ordem  alfabética  de  autores,  de  acordo 
com o seguinte formato: 
Smith, Valene L. y Brent, Maryann  
2001  “Introduction  to  Hosts  and  guests  revisited: 
Tourism  issues of  the 21st century”. En Smith, Valene 
L. y Brent, Maryann  (Eds.), Hosts and guests revisited: 
Tourism  issues  of  the  21st  century  (pp.  1‐14).  New 
York: Cognizant Communication. 
Smith, Valene L.  
1998  “War  and  tourism.  An  American  Ethnography”. 
Annals of Tourism Research, 25(1): 202‐227. 
Urry, J.  
1990  The  tourist  gaze.  Leisure  and  travel  in 
contemporary societies. London: Sage. 
Para outros tipos de publicações deve‐se indicar autor, 
ano,  título  e  local  de  realização  ou  publicação.  Para 
documentos  eletrônicos,  deve  haver  um  padrão, 
indicando endereço e data de acesso. 
Originalidade:  Solicita‐se  o  compromisso  dos  autores 
quanto  à  originalidade  de  trabalho    submetido  à 
publicação  e  quanto  ao  não  envio  de  seu  texto  para 
otros periódicos ou outros meios enquanto este estiver 
sob avaliação em PASOS. 
Direitos  autorais  e Responsabilidade:  os  autores  são 
os únicos responsáveis pelas afirmações e declarações 
contidas em seu texto. A equipe editorial de PASOS se 
reserva ao direito de utilizar os artigos  já editados em 
compilações posteriores. 
Trabalhos submetidos a avaliação por pares anônimos 
externos à revista. Os autores serão notificados sobre 
o  resultado  da  avalição  de  seu  texto mediante  uma 
ficha‐resumo do avaliador. 

 



PASOS. JOURNAL OF TOURISM AND CULTURAL HERITAGE 
NOTES ON STYLE FOR CONTRIBUTORS 

 

© PASOS. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural. D.L. TF-2059/2002  ISSN 1695-7121 
Revista gratuita de distribución en web 

http://www.pasosonline.org   E-mail: info@pasosonline.org 
 

 

Pasos. Journal of Tourism and Cultural Heritage 
is an i nternet publication dedicated t o the aca-
demic and m anagement-based a nalysis o f t he 
diverse pro cesses in scribed with in th e tourist 
system, with a particular emphasis on the uses of 
culture, th e en vironment an d territo ry, people, 
communities a nd spaces, int egral heritage. It en-
courages articles fro m inter and trans-disciplinary 
perspectives, f rom bot h sci entific and m anage-
ment points of view.  Its objective is to prov ide a 
forum for t he di scussion o f methodologies an d 
theories as well as the presentation of case studies 
and the results of em pirical research.  It hopes to 
contribute t o on going de bates sur rounding at -
tempts to comprehend the phenomenon of tourism 
and to develop diverse approaches to the preven-
tion of the undesirable consequences of tourism as 
well as enhance the quality of life of th e residents 
of tourist destinations. 
 
Frequency:  January; April; October 
 
STYLE: In order to simplify the process of edit-
ing a nd publication co ntributors a re re quested t o 
comply with the following editorial guidelines: 
Submission of original manuscripts: papers 
should b e sent to  th e following em ail a ddress: 
revista.pasos@canarias.org i nserting F OR PUB -
LICATION in the ‘Subject’ box. 
Language: Articles will b e published in t he lan-
guage in which they are submitted. 
Margins: 3 centimetres on all sides. 
Font: Times New Roman or A rial, in 10-point or 
similar.  Th e sam e fo nt shou ld b e used in  th e 
footnotes, bu t in 9 -point. Th ere should be no 
variation in fonts or text size throughout the text.  
Highlighted pa ragraphs o r w ords sh ould be  i ndi-
cated in italics.  
Notes: These should always be placed at the end 
of the article an d written in  th e same fo nt as the 
main body  ( Times New R oman or A rial) i n 9-
point. 
Title and author note(s): The title o f the article 
should be written in lower case and highlighted in 
bold, at  the top of t he first page.  Thi s should be 
accompanied by the aut hor(s) full nam e(s) and 
title(s), indicating clearly their institutional affilia-
tion, specialism and email address. If it is desired, 
further biographic det ails may be i nserted i n a 
separate note, not exceeding 60 words. 
Abstract: An abstract m ust be include d (m ax. 
110-120 words) in the same language as the main 
article. This should be acc ompanied by a t ransla-
tion in English, or, Spanish, if the language of the 
article is English. 

Key words: A l ist of 5 – 7 key  words should be 
provided, wh ich relate to  th e p rincipal th emes in  
the article. 
Text: Articles should be type d, 1.5 s paces apart, 
exceeding no m ore than 9,000 words  (m ax. 35 
pages), including the title, biographic information, 
abstract, i ntroduction, rel evant ap pendices, co n-
clusion, ac knowledgements (i f rel evant) an d bib-
liography. 
Tables, Diagrams and Figures: These ca n be 
included in t he article where neces sary.  The y 
should be referenced in the main text and/or situ-
ated where c onvenient a nd accompanied by an 
explanatory su b-heading. C olour graphics c an be 
used. 
Abbreviations and Acronyms: These sh ould be 
spelt ou t in  full an d clearly d efined wh ere th ey 
initially appear in the text. 
References and Bibliography: The st andard 
Harvard sy stem shoul d be use d, i ndicating t he 
author and da te of p ublication of  the rel evant 
work. For example: (Smith, 2001) or (Nash, 1990; 
Smith 2 001).  Where it is necessary to in clude a 
more p recise citatio n th e page nu mber should  be 
included  (Smith, 2 001: 34).  The bibliography 
should be i n a lphabetical ord er at  t he end of t he 
article, and written in the following format: 
Smith, Valene L. and Brent, Mary-Ann 
2001  “Int roduction to hosts and guests revisited: 

Tourism i ssues of  t he 21st century”. In 
Smith, Valene L. & B rent, Mary-Ann 
(Eds.), Hosts and guests revisited: Tourism 
issues in the 21st century (p p. 1-1 4). New 
York: Cognizant Communications. 

Smith, Valene L.  
1998 “W ar and  to urism. An Am erican ethnogra-

phy”. Annals of Tourism Research, 25( 1): 
202-227 

Urry, J.  
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EDITORIAL
Turismo,  Cultura y Sociedad: Tradición y Modernidad

Fundado en el año 2002, por un grupo 
de antropólogos y estudiosos involucrados 
con investigaciones y análisis sobre el tu-
rismo como fenómeno social, el grupo  Cul-
TuS – Cultura, Turismo y Sociedad, se 
consolidó como un foro de reflexión y deba-
te sobre el tema turismo, tanto como objeto 
de conocimiento empírico  como fuente de 
discusión teórica, pretendiendo contribuir 
con un proyecto más amplio, que es el de 
encontrar nuevos paradigmas para el estu-
dio del turismo y para la propia antropo-
logía. 

Con sede actualmente en la UFRGS-
Universidad Federal do Río Grande del 
Sur y actuando también en otros países de 
llamado “cono sur” la región de América 
del Sur compuesta por Uruguay, Argen-
tina, Paraguay, Chile y sur de Brasil, el 
grupo liderado actualmente por el antropó-
logo Carlos Steil ha producido un volumen 
bastante significativo de estudios y publi-
caciones, entre artículos, libros y revistas 
resultantes de investigaciones empíricas y 
de las discusiones que el grupo viene ha-
ciendo de forma sistemática desde 1999 en 
eventos como la RAM- Reunión de Antro-
pología del Mercosur, RBA-Reuniao Bra-
sileira de Antropología, CAAS- Congreso 
Argentino de Antropología Social y, en los 
últimos años mediante canales de comu-
nicación instantánea con las posibilidades 
ofrecidas por la Internet. 

Los artículos que se publican en este 
número especial de Pasos– donde el único 

texto en español será este que están leyen-
do – resultan de una selección de trabajos 
y ponenciais que se presentaron en estos 
foros, principalmente en la 27ª RBA, que 
tuvo lugar en la Universidad Federal de 
Pará, en la ciudad de Belem, capital de 
aquel estado, en la Amazonia brasileña, 
en agosto de 2010. Incorporan las riquísi-
mas discusiones que tuvimos en estos en-
cuentros, que se han caracterizado en los 
últimos años por ponencias instigadoras y 
innovadoras, que permiten proyectar que 
el CulTuS dejará su marca en la antropo-
logía dedicada al turismo en esta región. 

La propuesta del tema Turismo, cultu-
ra y sociedad: tradición y modernidad, que 
fue el eje de los debates en el Grupo de Tra-
bajo de la última RBA, tuvo la intención de 
estimular, a partir de la relación dialógica 
entre tradición y modernidad, nuevas dis-
cusiones sobre cuestiones como identidad, 
patrimonio, ambiente, interculturalidad, 
autenticidad y etnicidad, entre otros. 

El desafío temático indujo a una serie 
de reflexiones, entre las cuales el debate 
sobre el concepto de comunidad, que se 
mostró crucial para cuestionar algunos 
paradigmas de la teoría del turismo esta-
blecidos en la década de 1990 y para avan-
zar en la comprensión del significado de la 
experiencia turística para las poblaciones 
involucradas en la misma. Durante varias 
décadas, desde principios de 1980, las in-
vestigaciones en torno a la relación entre 
comunidades locales y turismo estuvieron 
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orientadas por constructos tales como acul-
turación, imperialismo cultural, impactos 
culturales. Conocidos son los libros e inves-
tigadores pioneros en este asunto, como el 
caso de Valene Smith y Nelson Graburn, 
que avanzaron en sus propios paradigmas. 

Podemos ver en este número especial 
de la revista Pasos, que las investigaciones 
indican que las llamadas “comunidades 
tradicionales” tienen con el turismo una 
relación dialógica y dialéctica. De un lado, 
tienen temor a lo que pueda suceder con la 
llegada de forasteros, pero, de otro, se tien-
tan con las posibilidades económicas que – 
según el discurso oficial – la presencia de 
estas personas puede proporcionar. Esta 
situación aparentemente ambigua, consti-
tuye un dilema concreto y reiterado para la 
mayor parte de las poblaciones afectadas 
de alguna forma con emprendimientos tu-
rísticos, sobre todo porque, como muestran 
los casos presentados, el turismo suele ser 
promovido por agentes externos  a los gru-
pos sociales involucrados, creando siempre 
en estos la expectativa de que esta activi-
dad será “la” alternativa económica, una 
suerte de pote de oro al final del arco iris 
que, con el tiempo se desmitifica y muestra 
su  dimensión factual, reproduciendo las 
características de la economía capitalista. 

Otro eje de las discusiones fue en re-
lación a los efectos de la presencia de tu-
ristas sobre las poblaciones locales. Las 
investigaciones realizadas en la década de 
1980 daban cuenta de procesos de acultu-
ración o de imperialismo cultural, por los 
cuales la cultura local era subyugada o so-
metida por la cultura de los visitantes. No 
obstante, lo que las investigaciones presen-
tadas aquí revelan son procesos diferentes. 
En primer lugar, los habitantes locales no 
están aislados del mundo, sino que están 
en el mundo; el cosmopolitismo está pre-
sente tanto en los grupos indígenas como 
en los grupos de afro descendientes, que 
reaccionan a la presencia de turistas de 
forma reflexiva y dialógica, mostrándoles 
sus raíces culturales como forma de man-
tener un atractivo diferenciado, y, con ello, 
fortaleciéndose políticamente inclusive. La 
puesta en valor de la cultura tiene así una 
connotación económica inmediata con re-

percusiones mediatas en otros ámbitos y 
ese “estar en el mundo” de las poblaciones 
hace que estas puedan pensar en la auto-
gestión que permita huir del modelo de tu-
rismo predominante en el siglo XX, basado 
en las grandes empresas transnacionales.

El trabajo de Patrícia Couto, que tra-
ta del proceso de patrimonialización de 
un barrio formado en su mayoría por afro 
descendientes en la ciudad de Itacaré, en el 
litoral sur del estado de Bahia, así como el 
de  Daniel Fernandes y Jorge Sousa, que 
abordan la posibilidad de implantar el tu-
rismo con base comunitaria en el  Distrito 
de Mosqueiro, estado de Pará y el de Adiles 
Savoldi, que analiza las impresiones de tu-
ristas sobre un atractivo natural cultura-
lizado, la Senda de Pitoco, en el estado de 
Santa Catarina, todos en Brasil, tienen en 
común que retratan situaciones en que pe-
queñas comunidades, independientemen-
te de sus intereses o necesidades acaban 
insertadas en contextos de influencia de 
emprendimientos turísticos. La  implanta-
ción de una usina hidroeléctrica en el Rio 
Chapecó (SC) con todo lo que ello implica 
de cambios ambientales; de políticas de de-
sarrollo en la Amazonia, que dan prioridad 
a la industria y al capital internacional y 
la imposición de macro programas de in-
centivo al turismo en Bahía constituyen 
acciones del Estado que afectan directa-
mente las comunidades locales las cuales 
por vias diversas terminan aproximándose 
al turismo. Como demuestran las investi-
gaciones presentadas en este contexto, las 
poblaciones afectadas reaccionan de forma 
diferente, de forma reflexiva en la defini-
ción de Giddens, así como distintas son 
las formas de adhesión o resistencia a los 
emprendimientos turísticos en los moldes 
tradicionales. 

En al barrio Porto de Trás, en la ciu-
dad de Itacaré, la comunidad étnica local, 
debido a que supo preservarse de procesos 
agresivos de ocupación del territorio en que 
vive, pasó a ser reconocida, con la llegada 
del turismo en la década de 1990, como 
um reducto de “autenticidad” de la cultura 
regional. Como demuestra Couto, el turis-
mo no produjo descaracterización cultural 
como demostraban las investigaciones de 
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1980. Fue, al contrario, un agente de es-
tímulo a la afirmación étnica, lo que, por 
otra parte, no fue sin contradicciones y 
conflictos. 

El estado intervino intentando instru-
mentalizar prácticas tradicionales para 
darles un uso turístico, pero la población 
resiste, sobre todo debido a la tradición del 
movimiento negro, que cuenta con 142 aso-
ciaciones, todas actuantes.

La nota de investigación de Daniel Fer-
nandes y Jorge Sousa, a su vez, pone en 
evidencia una relación de aproximación 
entre los saberes locales y aquellos traídos 
por la universidad. Frente a los problemas 
sociales y ambientales como aumento de la 
pobreza, conflictos fundiarios entre otros 
que surgen de las políticas públicas de de-
sarrollo para la Amazonia, los autores dis-
cuten la propuesta de intervención en dos 
comunidades del distrito de Mosqueiros, 
emprendida por profesores y alumnos de 
un curso de turismo, con la intención de, 
con la implantación de nuevas actividades 
turísticas, estimular antiguos hábitos y co-
nocimientos de la poblaciones locales, sobre 
todo en las prácticas sociales y la conserva-
ción ambiental, para con ello promover la 
sostenibilidad. Así se une la modernidad 
de los negocios turísticos con la tradición 
de los saberes locales con un mismo objeti-
vo, que es el de mejorar el medio ambiente 
en sentido amplio, incluyendo las personas. 
Esta propuesta es importante además, en 
la medida que coloca a la universidad a 
servicio de la sociedad más amplia, en un 
ejercicio de antropología aplicada poco co-
mún en el ámbito de la planificación turís-
tica no por falta de iniciativas de las uni-
versidades sino por falta de estímulo del 
poder público a estas acciones.

En el artículo de Adiles Savoldi y Ar-
lene Renk, las autores discuten las múlti-
ples implicaciones de la práctica de un tu-
rismo “rústico” en las palabras de algunos 
visitantes de la Senda de Pitoco, donde la 
cultural local y la relación armoniosa con 
la naturaleza, eficaz y conscientemente ar-
ticuladas por  la comunidad local, consti-
tuyen el diferencial. El proyecto estatal de 
construcción de una hidroeléctrica afectó 
drásticamente el ambiente y el modo de 

vida de la comunidad local, estimulando el 
éxodo de la población “cabocla” (autóctona 
de la zona) y la llegada de nuevos propie-
tarios rurales con diferentes intereses y 
técnicas productivas. El turismo a partir 
de la iniciativa de una familia local, pasó 
a ser un expediente de afirmación de los 
valores de la cultura cabocla, haciendo de 
la simplicidad un gran atractivo y tam-
bién pasando a ser un agente promotor de 
prácticas educativas en relación al medio 
ambiente y al modo de vida tradicional, 
asentado en relaciones familiares y de so-
lidaridad. 

Pero aún en este contexto de encuentro 
social y con la naturaleza, la presencia de 
diferentes tipos de turistas suele provocar 
roces entre visitantes y visitados, confron-
tando el modelo de turismo rústico que 
ofrecen los responsables por el sendero 
(tradición), con las distintas demandas de 
los turistas (modernidad), que entran en 
contacto, a veces de forma dialógica y a ve-
ces dialéctica. 

La investigación que actualmente lleva 
a cabo Isis M. C. Lustosa bajo la tutoría 
de Maria Geralda de Almeida, también 
muestra la posibilidad de nuevas formas 
de turismo tanto en el aspecto de la can-
tidad de personas y de la calidad de la ex-
periencia turística, como de la administra-
ción. El caso de la etnia Jenipapo Kanindé 
por ellas relatado muestra un nuevo tipo 
de turismo, alternativo al turismo de ma-
sas preponderante en las regiones de sol y 
playa del noreste de Brasil, desde el punto 
de vista de la experiencia ofrecida a los tu-
ristas, y también alternativo desde su ges-
tión.  Rompiendo con el modelo capitalista 
hegemónico, se administra a partir de re-
des comunitarias y sociales que permiten 
que las poblaciones indígenas se vinculen 
al fenómeno turístico no más como atrac-
tivos exóticos a partir de sus tradiciones 
y si como gestores de su propia economía 
dentro de las reglas que surgen con la mo-
dernidad.

Los artículos demuestran, entre otros 
aspectos, que tradición y modernidad son 
categorías altamente relevantes pues, aun-
que se discuta la dimensión de su alcance 
conceptual en las ciencias sociales con-
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temporáneas, son referencias de las que, 
comúnmente, los agentes sociales se apro-
pian de formas múltiplas y a veces con-
tradictorias. A veces  manipulan la tradi-
ción valiéndose de ella para promover sus 
costumbres y valores, resistiendo de esta 
forma la homogeneización pretendida por 
culturas hegemónicas. Otras veces, ins-
trumentalizan la tradición como atractivo 
turístico, para, con los medios económicos 
que este propicia, entrar en la modernidad. 
Los turistas, a su vez, viniendo de la mo-
dernidad, quieren muchas veces encontrar 
un “auténtico bon sauvage” lo que lleva a 
otra serie de discusiones contemporáneas 
sobre que se entiende por autenticidad.

Este aspecto está claramente eviden-
ciado en el artículo de Sandro C. Neves, 
que analiza el significado de las artesanías 
Pataxó, producidas en el contexto de turis-
mo de Santa Cruz Cabrália, Bahia. 

Conforme viene demostrando Rodrigo 
Grünewald, desde fines de la década de 
1980 el turismo  se ha constituido en un 
mecanismo de recomposición étnica entre 
los indios de la tribu Pataxó, en la región 
de Porto Seguro, litoral bahiano. Fue una 
actividad moderna que permitió no apenas 
la recuperación de antiguas prácticas y 
referencias culturales de la población indí-
gena sino también la construcción de “nue-
vas” tradiciones, tomando como base, de un 
lado, parámetros buscados en el interior 
del grupo y de otros pueblos indígenas a 
ellos asociados y, de otro, las demandas del 
turismo y los turistas. Es de Grünewald la 
revelación de que entre los Pataxó existen 
“auténticos indios turísticos”.

En su artículo, Sandro de C. Neves pro-
pone una nueva lectura de ese contexto de 
construcción étnica, analizando la produc-
ción artesanal Pataxó, de la aldea de Coroa 
Vermelha, direccionada para el turismo, en 
la cual encuentra antiguas formas de orga-
nización productiva que siguen el criterio 
del parentesco y de la afirmación colectiva, 
que el autor considera ser propios de una 
tradición común a aquella población indí-
gena y no resultantes de la influencia del 
turismo o de turistas. 

En un contexto regido por una actividad 
económica característica de la moderni-

dad, la cultura Pataxó encuentra espacio, 
tanto para reproducir y afirmar antiguas 
relaciones sociales y de producción, como 
para producir nuevas costumbres y prác-
ticas culturales a las que se le atribuye la 
categoría de tradicionales.

Otro aspecto que surge en la investi-
gación de Neves, es  que ni entre grupos 
tan pequeños y cohesos como los indíge-
nas se puede ya hablar de “comunidad” 
en sentido estricto. Entre los Pataxó, hay 
conflictos intergeneracionales y de interés 
económico, incitados, al menos en los casos 
analizados, por la presencia del turismo. 
Algunos de los representantes mayores de 
la comunidad no ven con buenos ojos los 
proyectos turísticos liderados por jóvenes 
indígenas. También la conquista de espa-
cios favorables para el comercio de arte-
sanías se da en una arena de influencias 
políticas y favores.

La reconfiguración y resignificación de 
antiguas referencias culturales, asociadas 
al proceso de construcción de nuevas prác-
ticas sociales y parámetros de identidad 
no son temas que se restringen al ámbito 
indígena

Como demuestra Rodrigo Toniol en su 
ponencia sobre la experiencia del Cami-
no de Santiago de Compostela, vivida por 
adeptos de una asociación de peregrinos 
de Río Grande del Sur, una tradición re-
ligiosa, espacialmente localizada, puede 
re-crearse en nuevos moldes y contextos, 
reforzando el sentido de la experiencia ori-
ginal y creando nuevos significados para 
los actores, que permanecen conectados 
por el mundo en una muestra más del 
cosmopolitismo que caracteriza el tiempo 
presente.

En su ponencia, Toniol plantea tam-
bién un debate consistente acerca del hi-
bridismo entre lo sagrado y lo profano y 
la dialéctica entre lo cotidiano y lo anti-
cotidiano, entre el turismo ecológico y el 
religioso, retomando el tema de las mo-
tivaciones de primer y segundo orden ya 
detectadas  por Arrillaga en la década de 
1980 y que la mayor parte de las investi-
gaciones sobre motivación turística confir-
ma. Raramente alguien visita un lugar, 
por una razón solamente. Tanto en el caso 
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de los caminos de Santiago en Brasil como 
en el caso del camino original en España, 
las motivaciones van de lo puramente reli-
gioso a la ausencia de motivación religiosa 
y si de vivir una experiencia de contacto 
con la naturaleza o de prescindir del uso de 
la tecnología durante unos días, siendo lo 
que Cohen denominó turistas existenciales 
o experienciales.

El trabajo de Aline Nery muestra la 
intrincada relación entre migraciones y 
turismo en un espacio cultural de perso-
nas provenientes de los estados del nores-
te de Brasil que se han instalado en Río 
de Janeiro, dentro del marco de lo que se 
clasifica como “migraciones internas”. Este 
espacio permite que los residentes vean la 
cultura “nordestina” en una suerte de pro-
ceso turístico al contrario, donde el atrac-
tivo se ha desplazado hasta el visitante y 
también que sea creado un atractivo den-
tro de otro atractivo una vez que la ciudad 
de Río de Janeiro promueve la Feira como 
atractivo para los turistas. 

 Esta investigación, al igual que la de 
Couto y de Neves, también permite cues-
tionar la aplicación del concepto de comu-
nidad local a las poblaciones residentes, 
que fueron de una cierta forma idealizadas 
à la Rousseau durante el auge de la teo-
ría de los impactos. En este caso, a pesar 
de que los actores sociales son migrantes 
unidos por una experiencia en común,  se 
subdividen en grupos de poder económico, 
político y simbólico que actúan de forma 
reflexiva y cosmopolita conservando la tra-
dición como espacio de sociabilidad y tam-
bién como negocio.

La investigación de Alvaro Banducci 
Jr., también se refiere a un espacio de re-
laciones donde turismo y migraciones se 
entrelazan: una frontera física entre Bra-
sil y Paraguay. Allí el turismo –en su ma-
yor parte de compras- es uno entre varios 
factores de interferencia en las relaciones 
sociales. Los otros más relevantes son la 
historia política de la región y la política de 
tenencia de la tierra, factores determinan-
tes para  la tensión que caracteriza esta 
relación que, por otra parte,  los actores so-
ciales saben negociar de forma reflexiva y 
dialógica pero sin partir para el hibridismo 

Margarita Barretto

cultural. Al contrario, toman elementos de 
la tradición para la afirmación de su iden-
tidad distintiva. Otro aspecto interesante 
de la investigación es que el turismo no en-
cuentra una comunidad aislada a la cual 
podría afectar con su modernidad- sino un 
grupo de comerciantes cosmopolita, -mu-
chos de ellos inmigrantes de otros conti-
nentes- en contacto con los grandes centros 
de producción de tecnología.

Este número especial cierra con la re-
seña de un libro escrito por Bianca Freire-
Medeiros, hecha por Rafael Santos,  don-
de se relata una investigación realizada 
en una favela  de Rio de Janeiro donde se 
desarrollan proyectos turísticos. La auto-
ra aborda el proceso sin maniqueísmos, 
tratando muchos conceptos clásicos de la 
antropología del turismo, museos, auten-
ticidad, turistificación, etnias, género y 
poniendo otros, inclusive, en tela de juicio, 
como el de tratar visitantes y visitados 
como categorías homogéneas. En un libro 
pequeño, definido por Santos como una 
contribución fundamental para investiga-
dores, una verdadera  “lección teórico- me-
todológica”

Con estas investigaciones, los antro-
pólogos que estudian turismo en Brasil, 
traen nuevas miradas sobre este polifacé-
tico fenómeno, que seguramente marcarán 
el siglo XXI. Visitantes y visitados  no se 
oponen en categorías rígidas, donde los pri-
meros traen la modernidad con sus vicios y 
los segundos guardan la tradición con sus 
virtudes, donde los primeros  avasallan a 
los segundos en un proceso de invasión e 
imperialismo cultural, donde el turismo,  
reificado, es el único causador de impactos. 
Los visitados son seres cosmopolitas, inser-
tos en el sistema socio económico mundial, 
que responden a la presencia de turistas, 
igualmente cosmopolitas, de forma reflexi-
va. También responden reflexivamente a 
la presencia y propuestas de los investiga-
dores o a los usos políticos que se quiera 
hacer de sus atracciones.

 Muestran también que las formas de 
turismo son híbridas,  así como híbrida 
y dialógica es la relación del turismo con 
otros fenómenos sociales, como las migra-
ciones, peregrinaciones, y otros tipos de 
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desplazamiento, junto con los cuales debe 
ser analizado.

Estimulan también la reflexión sobre 
cual es el papel del antropólogo-turismó-
logo en este continente, marcado por fave-
las, poblaciones de pescadores, indígenas, 
caboclos, afro descendientes, campesinos; 
si observar y registrar o intentar ayudar 
en proyectos de auto-gestión, sumando los 
saberes locales con los científicos, lo que ya 
está siendo realizado y tiende a reproducir-
se.

Editorial
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Introdução
 

Antropólogos, envolvidos com a temáti-
ca do turismo, têm dedicado especial aten-
ção à mobilidade de grandes contingentes 
humanos, em busca de lazer e de entrete-
nimento, e dos efeitos desses deslocamen-
tos sobre as sociedades receptoras e sobre 
os próprios viajantes e seu ambiente de 
origem. Como tal, os estudos nesse cam-
po da antropologia têm trazido novos e 
instigantes elementos para as discussões 
sobre contatos, trocas e conflitos étnicos e 
sociais, que têm lugar nas sociedades hu-
manas, ao mesmo tempo em que apontam 
para novas abordagens sobre temas caros 
à antropologia, tais como mudança cultu-
ral, autenticidade, identidade, etnicidade, 
entre outros. 

O enfoque dessas pesquisas freqüente-
mente circunscreve-se ao âmbito das po-
pulações em contato, tratando, sobretudo, 
dos impactos sofridos pelas populações 
receptoras em decorrência da presença 
estrangeira. As reações desses grupos 
quando em interação com estrangeiros, 
as mudanças e resistências sociais e cul-
turais que mobilizam diante do “outro”, 
as releituras e ressignificações de seus 
valores são, do mesmo modo, objeto de es-
tudo de sociólogos e antropólogos. Mas, a 
presença do turismo não apenas promove 
o contato do “nativo” com o estrangeiro, 
desencadeando processos culturais de in-
teração e de resistência, mas constitui-se 
num mecanismo complexo de criação de 
barreiras sociais e espaços liminares, seja 
de tensão ou encantamento, que muito se 
aproximam das situações de fronteiras 
políticas e espaciais, que se materializam 
nos contextos mais diversos onde se de-
senvolve a atividade. 

De um lado, ao promover o contato 
entre povos distintos constitui um ter-
ritório fértil em relações de alteridade, 
importante para se conhecer a dinâmica 
das identidades, pois ao mesmo tempo em 
que interagem as culturas dialeticamente 
afirmam suas diferenças e contradições. 
De outro, insere as localidades no contex-
to do mercado global e da cultura mun-
dializada, desencadeando processos de 

interações transnacionais, de dimensões 
significativas, que mobilizam parâmetros 
e representações locais e de âmbito nacio-
nal a fim de dialogar e se contrapor às re-
ferências externas.   

Partindo desse princípio, de que o tu-
rismo é um formador de fronteiras, este 
trabalho se propõe buscar, nos enfoques 
antropológicos dispensados à análise e 
compreensão das relações fronteiriças, 
elementos que sirvam como indicadores 
que auxiliem na interpretação de novas 
dimensões do fenômeno turístico. Para 
tanto se vale de uma experiência turís-
tica em território fronteiriço sul-mato-
-grossense, a que acontece na divisa entre 
Ponta Porã (BR) e Pedro Juan Caballero 
(PY).

 Localização das cidades fronteiriças 
de Pedro Juan Caballero (PY) e Ponta 
Porã (BR). (Fonte: www.google.com.br/
imgres?imgurl=http://www.biblioteca.ifc-
-camboriu.edu.br – modificado; 2011).   

Fronteira: breve aporte conceitual 

A noção de fronteira não raro é asso-
ciada à idéia de limite, de barreira, que 
determina territórios e estabelece descon-
tinuidades, impedindo a livre comunica-
ção e contato entre os povos que habitam 
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esses espaços. De outro lado, a visão ro-
mântica associa fronteira a populações 
unidas fraternalmente, ainda que sepa-
radas por uma linha divisória que lhes é 
exteriormente imposta. Mais que isso, po-
rém, a fronteira, como salienta Raffestin 
(2005), é um fato social de uma riqueza 
considerável, que compreende aspectos 
físicos, morais, políticos, religiosos e cul-
turais de diversas ordens. É um espaço 
de tensão e contradição entre aquele que 
cruza a fronteira e o que a reforça (Albu-
querque, 2009).

No campo da antropologia, se, há 
muitas décadas1, a temática da fronteira 
desperta a atenção de seus pensadores, 
é a partir do final do século XX e início 
do século XXI, com o advento da chama-
da globalização e dos processos a ela as-
sociados – tais como a migração intensa, 
a ampliação das zonas de contato e, em 
contrapartida, as imposições de barreiras 
territoriais e identitárias – que o tema ga-
nha destaque e inspira um volume cres-
cente de investigações. 

As pesquisas voltaram-se para o le-
vantamento e interpretação das microrre-
lações e das trocas econômicas e culturais 
que acontecem em decorrência dos fluxos 
transfronteiriços de bens, pessoas e sím-
bolos e, da mesma forma, preocuparam-se 
em identificar o papel dos territórios e das 
populações “periféricos/as” na construção 
do estado e da nacionalidade, que antes 
restringiam-se às zonas consideradas cen-
trais. De acordo com Grimson (2005), 

o enfoque contemporâneo, que estimu-
la esses estudos, visa analisar como as 
negociações identitárias nas fronteiras 
afetam a construção de novos senti-
dos da nacionalidade e, inversamente, 
como as novas políticas definidas desde 
os centros político-econômicos trans-
formam a vida cotidiana e a experiên-
cia das populações locais (p. 22).
 É nesse aspecto que, ao ressaltar a im-

portância do estudo da fronteira, Sahlins 
(2000) destaca a sua contribuição no sen-
tido de evidenciar o papel dos grupos lo-
cais como agentes e atores históricos na 
formação de identidades e territórios.

Encontrar nas fronteiras – nacionais 

ou turísticas – espaços dinâmicos e de-
mocráticos, de livre circulação e contato 
intenso entre pessoas e culturas é, des-
se modo, tão factível e produtivo para a 
análise quanto revelar os elementos que 
identificam e mantêm separados os gru-
pos em interação. O conceito de fronteira 
étnica tem se mostrado uma ferramenta 
teórica importante no sentido de alertar 
o pesquisador, em meio à complexidade 
que permeia os ambientes de contato cul-
tural intenso, para a necessidade de se 
ater tanto aos setores de articulação local 
quanto às dicotomias dos sistemas que in-
vestiga. Tal como afirma Fredrik Barth 
(1998: 196)

onde indivíduos de culturas diferentes 
interagem poder-se-ia esperar que [as] 
diferenças se reduzissem, uma vez que 
a interação simultaneamente requer 
e cria uma congruência de códigos e 
valores [...] Assim, a persistência de 
grupos étnicos em contato implica não 
apenas critérios e sinais de identifica-
ção, mas igualmente uma estrutura-
ção da interação que permite a persis-
tência das diferenças culturais 
Ao se perceberem como estrangeiros, 

os grupos étnicos [compostos de pesso-
as que compartilham comportamentos e 
critérios de avaliação e julgamento par-
ticulares], reconhecem diferenças que os 
singularizam. Interesses, valores, juízos 
acerca do outro, são parâmetros exercita-
dos no dia-a-dia e que tendem a limitar as 
interações sociais, ao mesmo tempo que 
reforçam a coesão interna dos grupos em 
contato. 

A relevância da contribuição de Barth 
para o estudo da fronteira advém desse 
autor separar como distintas, em seus es-
tudos sobre identidade étnica, a dimensão 
da ‘organização social’ e da cultura (Car-
doso de Oliveira e Baines, 2005). Barth 
argumenta que a ordem cultural pode 
mudar significativamente sem que mu-
danças equivalentes ocorram na identida-
de étnica do grupo, tal como Cardoso de 
Oliveira demonstrou em relação aos Te-
rena que, mesmo havendo migrado para 
as cidades, mantinham suas referências 
identitárias indígenas. 

Álvaro Banducci Júnior
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Isso significa que a natureza da iden-
tidade étnica não guarda qualquer homo-
logia com a da cultura, ainda que ambas 
mantenham estreita interação. A rigor, os 
elementos ditos culturais sempre estarão 
a serviço da identidade como sinais dia-
críticos, diferenciadores, manejados pelos 
indivíduos e grupos para marcar simboli-
camente suas respectivas especificidades 
(Cardoso de Oliveira e Baines, 2005: 11).  

Os sistemas interétnicos, por seu lado, 
guardam, em termos estruturais, estreita 
relação com os sistemas de interação en-
tre nacionalidades, tal como os que ocor-
rem em áreas de fronteira internacional. 
Para Grimson (2000), a noção de fronteira 
étnica, tal como definida por Barth, é bas-
tante útil no estudo das fronteiras inte-
restatais, na medida em que as identida-
des fronteiriças, numa situação de contato 
permanente entre povos, não necessaria-
mente remetem ao compartilhar de sím-
bolos e referências homogêneas, mas, ao 
contrário, mesmo quando sujeitas a influ-
ências culturais e de mercado externas 
pautadas em lógica semelhante, são as 
suas diferenças e singularidades que se 
vêem estimuladas no âmbito das relações 
cotidianas (Grimson, 2000). O autor en-
tende, no entanto, que a fronteira étnica 
é um fenômeno situacional e não primor-
dial na análise das relações transfrontei-
riças. Para ele, é necessário considerar 
que as fronteiras são produto de acordos 
históricos e de relações de força que di-
zem respeito não apenas às populações 
locais, mas expressam políticas e relações 
de força de estados nacionais. Assim, não 
se deve ignorar, na análise das realidades 
transfronteiriças, as relações centro-peri-
feria que acontecem em âmbito nacional, 
atentando para as influências dos centros 
de poder na vida dos núcleos de fronteira, 
bem como as políticas internacionais que 
influenciam nas decisões internas de cada 
nação.   

Cardoso de Oliveira, por sua vez, cor-
robora essa visão afirmando que, no caso 
da situação de fronteira, mais do que a et-
nicidade, o determinador social, político e 
cultural, passa a ser a nacionalidade dos 
agentes sociais. O antropólogo chama a 

atenção para a existência de um quadro 
de referência internacional, configurado 
por um processo transnacional, que apon-
ta para o caráter dinâmico das relações 
sociais nesses territórios limítrofes. As-
sim, como diz o autor, 

da mesma maneira que na confron-
tação entre identidades étnicas (...), 
agora, no caso de nacionalidades, será 
num espaço internacional marcado 
pela contigüidade de nacionalidades 
distintas (e no interior dessas, supos-
tamente, de etnias diversas) que surge 
o foco privilegiado de investigação: não 
mais o sistema interétnico, (...) mas o 
sistema inter e transnacional, visto 
em termos das nacionalidades em con-
junção (Cardoso de Oliveira e Baines, 
2005: 15). 
Pode-se inferir, com base no que foi 

exposto até o momento, que as fronteiras 
constituem, primeiramente, espaços de 
contato social e de intercâmbio cultural, 
ao mesmo tempo em que são territórios de 
tensão e contradições. Estão ligadas aos 
centros político-econômicos de cada país, 
sofrendo influências das políticas nacio-
nais e, ao mesmo tempo, contribuindo 
para a construção de novos sentidos de 
nacionalidade. Por fim, que operam con-
forme determinações de políticas inter e 
transnacionais, cujas flutuações orientam 
comportamentos e sentimentos mútuos 
na vida cotidiana dos núcleos humanos 
contíguos. Em outros termos, as frontei-
ras compreendem redes de relações e de 
influências sociais, culturais e políticas 
que transcendem os espaços locais para 
abranger contextos nacionais e interna-
cionais mais amplos. 

O turismo, da mesma forma, na me-
dida em que propicia o contato entre dis-
tintas culturas, não apenas promove o 
encontro e o diálogo de identidades, mas 
cria ambientes de negociações e conflitos 
sociais, de resistência e confrontos 
políticos que advêm de condições históricas 
internas, assim como das contradições co-
locadas pela situação de contato entre so-
ciedades e culturas diversas.  O benefício 
de se recorrer ao enfoque das fronteiras 
para se compreender essas dimensões do 
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fenômeno turístico, decorre, pois, do fato 
de remeter a um contexto que expõe ten-
sões dialéticas tanto das relações locais 
e cotidianas quanto da modernidade oci-
dental, que impõe a presença estrangei-
ra, sua cultura e referência de mundo, e 
a lógica de mercado que regulamenta sua 
presença. Se o turismo desencadeia tais 
redes de relações e significados, o faz, so-
bretudo, em decorrência das situações de 
confronto social e cultural que promove 
entre povos distantes, criando contextos 
liminares e tensos, próprios dos espaços 
fronteiriços. Cabe, por fim, revelar como 

esta situação se manifesta empiricamente 
a partir da observação de um empreendi-
mento turístico de Mato Grosso do Sul. 

Fronteira Brasil – Paraguai e o Tu-
rismo em Pedro Juan Caballero  (PY)

A experiência a ser observada neste es-
tudo é a do turismo que se desenvolve em 
território de fronteira entre o Mato Gros-
so do Sul e o Distrito de Amambay (PY), 
compreendendo as cidades gêmeas de Pon-
ta Porã (BR) e Pedro Juan Caballero (PY). 
Esses dois núcleos caracterizam-se por um 
elevado e constante fluxo de pessoas e de 
mercadorias, facilitado por sua condição 
de conurbação. A linha de fronteira, que 
demarca o limite internacional no con-
texto urbano, constitui-se numa estreita 
faixa de terra, com aproximadamente 13 
km de extensão, tangenciada pela Aveni-
da Internacional, no lado brasileiro, e pela 

Rua Dr. Francia, no lado paraguaio. As 
duas cidades se desenvolveram ao longo 
dessa linha divisória, através da qual se 
estabeleceram as casas comerciais e as 
residências de paraguaios e de brasileiros 
(Lamberti e Oliveira, 2008).

A disposição das cidades permite o 
transitar constante da população através 
da linha de fronteira, em função de traba-

lho ou em busca de serviços públicos, como 
saúde e educação, propiciando uma ex-
pressiva interação entre seus moradores, 
que compartilham vivências, costumes 
e valores, configurando o que os geógra-
fos costumam denominar territorialida-
de fronteiriça (Oliveira, 2005; Martins, 
2007; Müller, 2008). A convivência pací-
fica não se traduz, entretanto, num conví-
vio fraterno e harmonioso entre os povos 
paraguaio e brasileiro.  Existe uma riva-
lidade histórica, que advém do período da 
Guerra com o Paraguai2, em função da 
qual são disseminadas imagens negativas 
do Brasil, visto como nação imperialista 
e usurpadora de territórios, enquanto que 
seu povo é tido como arrogante e presun-
çoso. Os brasileiros, por seu lado nutrem 
uma imagem do Paraguai como país atra-
sado, subdesenvolvido, com um povo pou-
co empreendedor, violento e desleal.   

Essas representações e estereótipos 
são alimentados pela presença marcante 
do turismo de compras em Pedro Juan 
Caballero que, centrado no comércio de 
produtos importados, mobiliza a economia 
e o cotidiano das duas cidades, atraindo 

Álvaro Banducci Júnior

Mercado informal presente na principal via de 
comércio de Pedro Juan Caballero (PY). (Foto: 
Álvaro Banducci Jr. 2008)

Marco divisório das cidades conurbadas de Ponta 
Porã (BR) e Pedro Juan Caballero (PY). (Foto: 
Álvaro Banducci Jr. 2008). 
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para a região um volume considerável de 
visitantes provenientes de Mato Grosso 
do Sul e de estados vizinhos. É também o 
turismo, e o comércio de importação a ele 
associado, que coloca esse pequeno terri-
tório fronteiriço no contexto mais amplo 
da economia global e em sintonia com as 
novidades do mercado internacional.  Jun-
tamente com a importação de produtos da 
mais alta tecnologia atrai para a região 
capital estrangeiro, desencadeando um 
movimento migratório importante, que 
inclui comerciantes de origem árabe, asi-
ática e brasileira que ali instalam peque-
nos negócios e empresas. 

Esses investimentos mobilizam, por 
sua vez, trabalhadores fronteiriços brasi-
leiros e do interior paraguaio, que para ali 
se dirigem em busca de oportunidades de 

emprego para si e seus familiares. O tu-
rismo, portanto, promove novos arranjos 
territoriais, mobilizando pessoas, capital 
e bens simbólicos, alimentando as refe-
rências sobre o “outro” e reordenando as 
situações de contato e interação. Do mes-
mo modo, induz a que práticas ilegais ou 
não regulamentadas, tais como o comércio 
informal e o contrabando, ganhem novos 
atores, que modificam as relações de força 
entre os mandatários locais, obrigando a 
sociedade a se ajustar às novas conforma-
ções sociais ditadas pelo crime e a ilega-
lidade.

As referências globais e a agitação do 
turismo em Pedro Juan Caballero, que 
impõem um ritmo acelerado ao ambiente 
do comércio local, contrastam com um co-
tidiano pacato e provinciano da cidade. De 
um lado, impera não apenas a referência 
tecnológica e a atualidade dos produtos, 
que por si mesmos exigem o domínio de 
uma linguagem específica e conhecimen-
to técnico especializado, mas a lógica de 
sua comercialização, que impõe um rit-
mo diferenciado à vida do trabalhador, 
obrigando-o a mudar de hábitos e adaptar 
costumes para atender à demanda do co-
mércio re-exportador. De outro lado, exis-
te a vida imperturbável, que nas tardes 
calorentas atrai para as calçadas paren-
tes e amigos nas “rodas de tereré”3; há os 
quintais arborizados, com o imprescindí-
vel “tataquá”, forno de barro no qual as 
donas-de-casa, em trabalho geralmente 
coletivo, assam os quitutes costumeiros, 
como chipa e sopa paraguaia4, para o con-
sumo da família e das visitas; e existe a 
tradição religiosa de um povo, que ao mes-
clar elementos da cultura hispânica com a 
herança guarani, faz de suas celebrações 
religiosas ocasiões festivas e de forte de-
voção popular (Banducci e Romero, 2005). 
Os paraguaios são reconhecidos, inclu-
sive pelos moradores de Ponta Porã, por 
seu fervor religioso, a ponto de atrair fiéis 
da cidade vizinha para participar de seus 
cultos e celebrações5. 

Em meio a uma multiplicidade de re-
ferências simbólicas e temporais, de espa-
cialidades que remetem a ritmos distintos 
e de territorialidades construídas a par-
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Celebração da Sexta-feira da Paixão no Paraguai. 
A população acorre em grande número aos 
cemitérios a fim de homenagear seus mortos, 
participar de cultos e rituais católicos e encontrar-
se com parentes e amigos.  (Foto: Álvaro Banducci 
Jr., 2008)

Tataquá com uma forma de sopa paraguaia (à 
esquerda) e de chipas (ao centro). (Foto: Álvaro 
Banducci Jr., 2005). 
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tir de processos de interação e confronto 
entre dois povos, o turismo, tanto desen-
cadeia o diálogo intercultural quanto pro-
move mobilizações internas, como proces-
sos migratórios, gerando tensões sociais 
e políticas, e acirrando os sentimentos 
nacionalistas, seja em relação aos brasi-
leiros, vizinhos históricos, seja em rela-
ção aos novos imigrantes estrangeiros ali 
instalados em função do comércio de pro-
dutos importados.  Os conflitos culturais 
entre imigrantes e nativos paraguaios, 
os estereótipos construídos nesse cenário 
de fronteiras simbólicas e territoriais e o 
quadro de expansão do capital tendem a 
acirrar as tensões entre as comunidades 
nacionais, orientando comportamentos e 
sentimentos específicos das populações 
de ambos os lados da fronteira, como se 
poderá observar nas experiências que se 
seguem.

Migrações internas e fluxos frontei-
riços

Se a fronteira do Brasil com o Paraguai 
é local de trânsito permanente de bens e 
pessoas, uma série de outros fluxos têm 
lugar na divisa entre os dois países, des-
de o comércio de produtos ilícitos, o tráfi-
co de drogas, até o movimento de capital 
e  de força de trabalho estrangeiros. Nas 
últimas décadas, os movimentos migrató-
rios, que acontecem nos dois sentidos da 
fronteira, têm contribuído para acirrar os 
conflitos entre os moradores fronteiriços. 

O baixo preço da terra no Paraguai e 
a facilidade de crédito agrícola atraíram o 
interesse de latifundiários brasileiros que 
passaram a adquirir terras nos departa-
mentos limítrofes do Brasil, dentre eles 
Canindeyú e Amambay que fazem divi-
sa com Mato Grosso do Sul6. Juntamente 
com os grandes proprietários – e os tra-
balhadores por eles arregimentados para 
derrubar matas, plantar pastos ou culti-
var os campos – houve uma considerável 
penetração de pequenos agricultores e ar-
rendatários brasileiros que, em função de 
indenizações recebidas com a implantação 
da usina de Itaipu7, acabaram por adqui-
rir terras e se instalar no Paraguai8. 

A investida do capital sojicultor – gran-
des empresários produtores de soja, inte-
ressados em terras de baixo custo – sobre-
tudo de origem brasileira, mas também 
alemã e italiana, provocou um processo 
de concentração de terras, que desenca-
deou um amplo movimento migratório do 
campo para a cidade, cujos efeitos se fi-
zeram sentir na fronteira do Brasil com 
o Paraguai. De acordo com Albuquerque 
(2009), com a chegada do capital interna-
cional, 

A partir do final da década de 1970 e 
início dos anos 1980, ampliam-se os pro-
cessos de mecanização e de concentração 
da propriedade da terra [na] faixa de 
fronteira. [...] Nesse contexto, aumentam 
as compras de terra aos camponeses pa-
raguaios e aos pequenos produtores brasi-
leiros. A pequena produção diversificada 
e de subsistência (milho, mandioca etc.) 
passa a ser substituída pelo plantio de 
soja. Nesse processo, começam os desloca-
mentos de camponeses paraguaios e bra-
sileiros para outras frentes agrícolas no 
interior do Paraguai e para as periferias 
das cidades de fronteira (p. 143).

As cidades de Pedro Juan Caballero, 
Ciudad del Leste e Salto Guairá, na di-
visa com o Brasil, e Encarnación, na di-
visa com a Argentina (Oliveira, 2005 e 
Albuquerque, 2009), tornaram-se pólo de 
atração desses imigrantes camponeses, 
que chegam à cidade, após um período 
de resistência às frentes de expansão do 
capital no campo, trazendo as marcas de 
um confronto de dimensões não apenas de 
classe, mas internacional e civilizatório9. 

As disputas entre camponeses e plan-
tadores de soja se transformam num con-
fronto entre brasileiros e paraguaios. Os 
sentimentos nacionalistas em relação ao 
território e à língua guarani e os ressenti-
mentos do período da ‘Guerra do Paraguai’ 
afloram nos discursos dos camponeses pa-
raguaios e os brasileiros são acusados de 
‘invasores’, ‘novos bandeirantes’, ‘herança 
de Stroessner’ etc. (Albuquerque, 2009: 
9).

Os imigrantes brasileiros, por seu 
lado, ao assumirem também uma pos-
tura nacionalista, disseminam, para 

Álvaro Banducci Júnior



PASOS. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural, 9(3). Special Issue. 2011 ISSN 1695-7121

14

além do campo, uma imagem negativa 
do povo paraguaio, espelhados no que 
consideram ser sua superioridade tec-
nológica e cultural. Provenientes de 
um país moderno e desenvolvido, os 
bem-sucedidos fazendeiros e empresá-
rios brasileiros em terras paraguaias, 
compartilham o sentimento de serem 
eles próprios agentes redentores, mis-
sionários da civilização, exemplo de 
trabalho e pioneirismo a ser seguido 
pelos naturais da terra (Albuquerque, 
2009).
As imagens do povo paraguaio, com-

partilhadas e difundidas pelos brasilei-
ros, seja no contexto da disputa pela terra 
ou do mercado turístico, desencadeiam re-

ações políticas e identitárias que confron-
tam as diferenças culturais e de poder. 
Como diz Albuquerque (2009), a auto-
-identificação dos imigrantes como ‘traba-
lhadores’, ‘pioneiros’ e a classificação dos 
paraguaios como ‘preguiçosos’, ‘corruptos’ 
e ‘subdesenvolvidos’ simbolizam assime-
trias de poder entre as classes sociais e 
as nações. Mas as relações de poder en-
tre os grupos sociais não são estáticas e 
consolidadas. Os grupos subordinados 
podem adquirir força política e atacar os 
interesses e as identidades dos grupos es-
tabelecidos. A dinâmica de poder entre os 
grupos redefine as identidades coletivas 
(p 10).

Em meio às disputas políticas e iden-
titárias, ao confronto cultural e naciona-
lista, o Brasil não raras vezes é acusado, 
nas vozes de políticos, sindicalistas e jor-
nalistas paraguaios, de país imperialista 
(Sprandel, 2000). A língua, a história, 
as práticas religiosas, os valores e tra-
dições do povo paraguaio, passam a ser, 
então, exaltados como parâmetro de na-
cionalidade frente ao avanço da cultura 
e da pretensa superioridade do “outro”. 
À modernidade imposta pelo estrangei-
ro, narcísico e arrogante, contrapõe-se a 
tradição, um fator relevante de afirmação 
identitária e resistência ideológica. 

No entanto, é essa mesma modernida-
de, negada, que se difunde, de forma cres-
cente no ambiente do turismo, afetando o 
cotidiano do trabalhador do comércio de 
importados de Pedro Juan Caballero. Ele 
tende a articular e negociar com freqüên-
cia crescente as referências de significado 
em torno de um “nós” tradicional, que a 
princípio estaria apegado aos costumes e 
valores nacionais, e um “outro” moderno, 
pouco confiável e distante, porém tanto 
mais próximo desde que o trabalhador, 
ele próprio, tem seu cotidiano dominado 
por um contexto de mudanças que impõe 
de forma crescente a lógica da alteridade 
como parâmetro de mundo. 

Se as contradições da modernidade 
repercutem e ganham sentido em âmbito 
local, a  tradição, ou as práticas e valo-
res que se constituem em parâmetro de 
representação da identidade local, pode 
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Estacioneras cantam em cemitério por ocasião da 
Sexta-feira da Paixão no Paraguai. (Foto: Álvaro 
Banducci Jr., 2008).

A presença de estacioneros se faz sentir também em 
território brasileiro, como na região rural de Bela 
Vista (MS), quando saem em romaria na noite da 
Quinta-feira Santa, detendo-se para rezar diante de 
altares previamente armados pela população para 
recebê-los. (Foto: Álvaro Banducci Jr,, 2009).
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induzir,  também, a novos e inusitados ar-
ranjos sociais. O imigrante camponês, por 
exemplo, o elemento marginalizado ou, 
na perspectiva do trabalhador do comér-
cio formal, o competidor desleal por atuar 
no comércio informal, pode se constituir 
no depositário dos valores mais caros à 
tradição e, como tal, no portador das re-
ferências simbólicas que se contrapõem 
à alteridade. Em pesquisas anteriores 
(Banducci Jr e Romero, 2005 e Banducci 
Jr e Amizo, 2009), identificou-se entre os 
trabalhadores da linha de fronteira, que 
haviam migrado havia pouco tempo para 
a cidade de Pedro Juan Caballero, alguns 
representantes ativos – não raro líderes 
– de práticas religiosas que vinham per-
dendo vigor na comunidade pedrojuanina, 
como é o caso dos rituais dos estacione-
ros, cantores das estações de Cristo que 
se apresentam por ocasião da Semana 
Santa em várias localidades do Paraguai.  
O domínio dessas práticas, profundamen-
te arraigadas aos costumes religiosos do 
povo paraguaio, ainda que venham per-
dendo vitalidade, instrumentalizam esses 
trabalhadores nas negociações em torno 
de sua inserção no contexto social fron-
teiriço, constituindo eles próprios em de-
positários das referências mais caras da 
nacionalidade paraguaia. 

Assim, compreender a experiência tu-
rística nesse espaço implica em conhecer 
os inúmeros fluxos, de pessoas e de capital 
que mobiliza, bem como os fluxos de signi-
ficado que alimentam as redes de relações 
do povo paraguaio entre si e deste com os 
estrangeiros, sejam os vizinhos morado-
res de Ponta Porã (MS), sejam os turistas 
que para ali afluem em número crescen-
te. Nesse contexto, dicotomias tais como 
centro e periferia, nacional e estrangeiro, 
rural e urbano, tradição e modernidade 
ganham novas articulações e sentido no 
âmbito, e por influência, do turismo, ins-
taurando novos parâmetros de represen-
tação acerca de si e do outro.

Conclusão

No momento em que grandes proje-
tos de integração regional se consolidam 

através do mundo, tais como União Eu-
ropéia, MERCOSUL, Nafta, Comuni-
dade Andina (Masi, 2008), entre outros, 
alimentando discursos políticos e acadê-
micos sobre um possível desaparecimen-
to das fronteiras, autores como Rafestin 
(2005) e Oliveira (2005), no campo da ge-
ografia, e Canclini (1998), Grimson (2000 
e 2005), Albuquerque (2009), entre outros 
nas ciências sociais, argumentam que se 
trata de um fenômeno bastante mais com-
plexo e repleto de contradições. Conforme 
demonstram em seus estudos, mesmo que 
constituam locais de encontros e de trocas 
materiais e simbólicas, as fronteiras con-
tinuam a impor barreiras e limites, sejam 
alfandegários, migratórios ou identitá-
rios, e a desencadear conflitos entre povos 
em contato intenso (Grimson, 2000). 

O turismo, ao promover o contato entre 
povos distintos, estimulando trocas cultu-
rais e o confronto de identidades, cria, tal 
como nos territórios fronteiriços, espaços 
liminares, permeados de diálogos e ten-
sões, que remetem tanto às condições do 
contato em si, quanto às ingerências de 
ordem nacional e transnacional que o tor-
nam possível. 

Nesse sentido, o que as experiências 
aqui expostas pretenderam demonstrar 
é que no estudo das interações sociocul-
turais propiciadas pelo turismo, ademais 
dos aspectos da identidade, da etnicidade, 
do intercâmbio e mudanças culturais ad-
vindos do contato com o “outro”, a expe-
riência turística revela, e permite obser-
var, como as relações políticas, sociais e 
culturais decorrentes do contato entre po-
vos distintos, evidenciam tanto as regras 
e contradições próprias da experiência 
histórica e social interna de cada grupo, 
quanto refletem as determinações nacio-
nais e internacionais mais amplas, sejam 
de caráter econômico ou político, que re-
percutem no cotidiano e na prática do con-
tato com o estrangeiro nos espaços onde a 
atividade se desenvolve. 

No caso do turismo na fronteira do 
Brasil com o Paraguai, condições históri-
cas ditam as regras do contato, alimenta-
das por acontecimentos conjunturais, que 
conformam a dinâmica da representação 
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e da relação com a alteridade, que é ao 
mesmo tempo o vizinho e o estrangeiro. 
Políticas nacionais e internacionais, como 
a ocupação do território paraguaio por 
produtores de soja brasileiros, acabam por 
definir novas visões e relações dos para-
guaios com os turistas e os próprios mora-
dores de Ponta Porã. Ao mesmo tempo, o 
comércio de produtos importados e o con-
tato com a tecnologia globalizada, induz 
no habitante do território paraguaio, uma 
nova percepção de mundo e de si mesmo, 
trazendo novos parâmetros para o diálo-
go entre povos e identidades nesse espaço 
fronteiriço. 

Cabe destacar, por fim, que o turismo, 
tal como os territórios de fronteira, ao 
mesmo tempo em que demonstra ser um 
fenômeno propiciador de intensas relações 
interculturais, implicando em trocas ma-
teriais e simbólicas, constitui-se também 
num ambiente de tensão e de contradições 
sociais. A experiência do contato propicia-
da pelo turismo é uma circunstância de 
permanentes negociações identitárias e 
políticas, um contexto marcado por uma 
linha tênue entre o intercâmbio e o confli-
to de idéias e valores históricos, sociais e 
culturais. 
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NOTAS

1 E. Leach, em seu estudo sobre Burma, de 1960, já proble-
matizava a noção convencional de fronteira política (Han-
nerz, 1997) e, como salienta Grimson (2000:13), no livro 
Ritos de passagem Van Gennep nos legou um dos mais bri-
lhantes trabalhos sobre fronteira num sentido metafórico.

2 A Guerra com o Paraguai, ou Guerra Grande, foi um 
dos maiores conflitos armados ocorridos na América do 
Sul, envolvendo o Paraguai e os países da Tríplice Aliança 
(Brasil, Argentina e Uruguai), seus adversários. O confli-
to, que durou de 1864 a 1870, desencadeou-se sobretudo 
em razão de disputas em torno de limites territoriais, do 
interesse pela navegação nos rios da Bacia do Prata e de 
antigas rivalidades entre os países envolvidos. O Paraguai, 
país protagonista da guerra, teve que enfrentar a resistên-
cia e contra-ofensiva da Tríplice Aliança, sucumbindo a 
suas forças no ano de 1870, estando o país economicamen-
te arrasado e abalado pela perda substantiva de vidas, fosse 
de militares ou civis, acometidos pela fome e por doenças. 

3 Muito comum nas cidades paraguaias, e disseminada 
também por todo o Mato Grosso do Sul, a roda de tereré 
é uma espécie de ritual de sociabilidade, em que grupos 
de pessoas se reúnem periodicamente para desfrutar da 
bebida e manter longas e aprazíveis conversas. O tereré é 
uma bebida à base de erva mate, à qual se adiciona água 
gelada, que é sorvida com o uso de uma bomba, ou canudo 
de metal destinado a esse fim. 

4 Chipa e sopa paraguaia constituem dois itens muito po-
pulares na culinária paraguaia, sendo a primeira uma es-
pécie de bolo feito de queijo e polvilho e a segunda uma 
torta salgada de milho assada. 

5 Do mesmo modo, é muito comum encontrar, em terri-
tório sul-mato-grossense fronteiriço, nas pequenas ci-
dades que fazem divisa com o Paraguai, cultos e rituais 
religiosos daquele povo sendo praticados por brasileiros, 
descendentes ou não de paraguaios, influenciados pela 
cultura religiosa do país vizinho. Assim, existem grupos 
organizados de estacioneros que atuam na cidade de Bela 
Vista (MS), vizinha de Bella Vista Norte (PY); há grandes 
celebrações dedicadas à Virgem de Caacupé, padroeira do 
Paraguai, em inúmeras cidades de Mato Grosso do Sul; 
os cemitérios de Ponta Porã e de Bela Vista abrem suas 
portas, na Sexta-feira Santa, para receberem visitantes pa-
raguaios e brasileiros, que ali celebram a Paixão de Cristo; 
entre outras manifestações e costumes próprios do país 
vizinho.   

6 De acordo com Sprandel (2000), as primeiras entradas 
de grandes proprietários de terras brasileiros em territó-
rio paraguaio aconteceram na década de 1950, no início 
do governo de Alfredo Stroessner, ditador que presidiu o 
Paraguai por 35 anos, entre 1954 e 1989. Mas foi a partir 
da década de 1970 que a migração brasileira em direção 
ao Paraguai se intensificou, criando-se colônias e até cida-
des com população majoritariamente brasileira, tais como 
Santa Rita, Santa Rosa de Monday, Naranjal, San Alberto, 
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entre outras.

7 A maior usina geradora de energia elétrica do mundo, 
Itaipu, concebida a partir de um acordo binacional Brasil 
– Paraguai, foi construída entre os anos de 1975 e 1982 na 
fronteira entre os dois países. O reservatório gerado com a 
instalação da usina inundou uma área de aproximadamen-
te 1300 km2, desalojando mais de 40 mil moradores que 
viviam em pequenas e grandes propriedades rurais, além 
de vilas, situadas ao longo do rio Paraná. 

8 Essas famílias, compostas de arrendatários e de traba-
lhadores rurais, vieram a ser conhecidas mais tarde como 
“brasiguaios”. Desalojadas do campo, em função da me-
canização das lavouras ou e do processo de concentração 
das terras, em 1985 iniciam, de forma organizada, seu 
regresso ao Brasil, reivindicando terras e infra-estrutura 
para produção (Sprandel, 2000).

9 Ao trazer para a cidade as marcas dos embates no campo, 
os trabalhadores transferem para o contexto urbano suas 
disputas de identidade, fomentando as representações va-
riadas sobre os brasileiros e os paraguaios (Albuquerque, 
2009). Sem preparo técnico ou treinamento adequado para 
o comércio especializado, esses trabalhadores são absor-
vidos pelo mercado informal, como o pequeno comércio 
e atividades como as de camelôs ou ambulantes, que os 
coloca numa situação de marginalidade, exigindo novas 
e penosas formas de integração, acirrando os conflitos no 
contexto da fronteira.  
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Introdução
 
Este artigo1 tem por objetivo discutir 

o recente processo de patrimonialização 
cultural do bairro do Porto de Trás, uma 
“comunidade étnica de afro-descendentes” 
(Barth, 2000) tradicionalmente vinculada 
à pesca artesanal e às atividades portuá-
rias da cidade de Itacaré, situada no lito-
ral sul do estado da Bahia. Enquanto a 
cidade foi um porto de escoamento da pro-
dução de cacau da região - entre os anos de 
1900 e 1960 – os moradores deste bairro, 
agrupados pelo pertencimento familiar, 
foram segregados no espaço urbano por 
implicações raciais e sócio-econômicas. 
Com a introdução da economia turística 
nos anos 1990 e o subseqüente processo 
de reconfiguração urbana, o bairro, que 
se preservou dos novos processos de ocu-
pação, manteve suas práticas culturais e 
incorporou os novos sentidos da afro-baia-
nidade, passou a ser reconhecido como um 
reduto de “autenticidade” da cultura local. 

Compreendendo a multiplicidade de 
sentidos que o patrimônio como catego-
ria de pensamento evoca, entendemos 
como “patrimonialização” os diferentes 
processos de resignificação e reapropria-
ção desta categoria pelos distintos grupos 
de interesse que o atualizam em termos 
normativos e pragmáticos. Neste sentido, 
pretendemos abordar os processos de inte-
ração entre as esferas patrimoniais atuan-
tes neste espaço turistificado, privilegian-
do o enfoque de reapropriação do ponto de 
vista nativo. Interessa-nos em particular, 
analisar os alicerces culturais que possi-
bilitaram a constituição da etnicidade de 
seus moradores, essencial para o processo 
de inversão simbólica na condição urbana 
do Porto de Trás, um bairro historicamen-
te estigmatizado, que se distinguiu por 
uma identidade cultivada e na atualidade 
patrimonializada em diferentes sentidos. 

A seguir, apresento os parâmetros con-
ceituais com os quais pretendo dialogar 
na presente situação etnográfica2, estabe-
lecendo neste caso, as interfaces entre pa-
trimônio e turismo, para ao longo da ana-
lise etnográfica demonstrar o processo de 
constituição da “etnicidade” (Barth, 1994) 

dos moradores do Porto de Trás, ao viven-
ciarem o fenômeno turístico e refletirem 
sobre as atribuições internas e externas à 
identificação do grupo.

O patrimônio em sua multiplicidade 
de sentidos

Ao discutir a noção de patrimônio en-
tendido como portador de memória cole-
tiva, Le Goff (1998) identifica três fases 
históricas para a configuração desta no-
ção. Num primeiro período, está associa-
do ao processo de formação dos Estados 
Nações, quando seu sentido foi ancorado 
pelo Estado na identificação de símbolos 
de um passado nacional comum. Seu uso 
crescente entre as duas grandes guerras 
mundiais, inaugura uma segunda fase 
quando passa a ser apropriado por insti-
tuições e organizações internacionais. A 
partir dos anos de 1960, a noção de patri-
mônio expande-se de sua condição históri-
ca para sua condição social; do patrimônio 
herdado ao reivindicado; de sua percepção 
visível e material a uma percepção invisí-
vel e imaterial. 

A noção de patrimônio intangível se 
vincula a moderna concepção antropoló-
gica de cultura, uma vez que seu sentido 
desmaterializado e simbólico o permite 
trafegar no plano do intangível. Na atu-
alidade, as diferentes abordagens que 
convergem para o reconhecimento de um 
patrimônio e os significados que lhes são 
atribuídos não se excluem, pelo contrário, 
são complementares, posto ser necessário 
haver “ressonância” para a identificação 
de um objeto como patrimônio (Gonçal-
ves, 2004). Neste sentido, patrimônio e 
memória coletiva, formam um léxico de 
expressões cuja característica principal 
é a multiplicidade de sentidos que lhes 
são atribuídos, tanto pelo senso comum, 
quanto por agentes estatais especializa-
dos em coletar fragmentos  culturais.

Portanto, como lugar da identidade 
de um passado resguardado ou evoca-
ção necessária do presente e do futuro, 
como formas fixas ou intangíveis, porém 
portadoras de tempo e de vivências, a ex-
pressão ao longo do tempo acumulou uma 
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série de noções que se configuraram num 
vasto campo semântico.  Justo por isto, 
Gonçalves (2003) nos sugere posicionar o 
patrimônio como “categoria de pensamen-
to”, presente em toda e qualquer socieda-
de humana. Em outras palavras, é neces-
sário identificar e comparar os diversos 
contornos semânticos da categoria patri-
mônio para compreendê-la no tempo e no 
espaço, estabelecendo as distinções entre 
o que é normativo e o que é pragmático 
sobre o patrimônio.

Isto significa dizer que em qualquer 
situação que a questão patrimonial se 
imponha, não devemos pensá-la como um 
construto único, de amarras bem defini-
das e um sentido comum para o seu em-
prego. Seus sentidos e significados estão 
diretamente associados aos atores, gru-
pos, agentes e agências que fazem uso 
do conteúdo desta categoria, o que impli-
ca em afirmar que não necessariamente 
um grupo ou segmento social que possui 
um patrimônio cultural faça uso desta 
expressão de forma direta. Muitas vezes, 
principalmente entre os grupos étnicos de 
origem ágrafa, como é o caso dos morado-
res do bairro do Porto de Trás, a compre-
ensão do conteúdo patrimonial pode estar 
condensada no plano simbólico, onde se 
produzem os sentidos culturais.

Em termos etnográficos, tanto o “pa-
trimônio” quanto o “fenômeno turístico” 
podem ser qualificados como “fatos sociais 
totais” (Mauss, 1974) porque se caracteri-
zam como elementos mediadores que atra-
vessam diversos planos simbolicamente 
construídos no domínio social (Couto, 
2007b). Na situação em questão é o tu-
rismo, como “rizoma” (Barretto, 2003)3, 
que em sua imprevisibilidade permite o 
engendramento de uma multiplicidade de 
sentidos patrimoniais e produz uma  nova 
consciência étnica nos moradores do por-
to.

Um pouco da história do município

De acordo com os habitantes do muni-
cípio, a história de Itacaré se divide em 
duas fases: antes e depois da construção 
da estrada (1996-1998). Contam os mora-

dores que a cidade teve sua origem numa 
aldeia indígena Guerém catequizada pe-
los jesuítas que aí vieram se instalar no 
início do século XVIII e introduzir o plan-
tio da cana-de-açúcar. 

Os catequizadores construíram uma 

capela em homenagem a São Miguel e ba-
tizaram a nova povoação de São Miguel 
da Barra do Rio de Contas no ano de 1718. 
Por sua extensa possibilidade de navega-
ção, ainda no século XVIII, o Rio de Con-
tas transformou-se no eixo de ligação en-
tre o interior da Chapada Diamantina e 
o litoral, no qual São Miguel da Barra do 
Rio de Contas servia como apoio náutico 
devido às condições facilitadoras de sua 
foz. Assim, a pequena vila, devido a sua 
localização no encontro das águas ribeiri-
nhas junto ao mar, acabou por se consti-
tuir num ponto estratégico para embar-
que e desembarque de produtos da época 
e para o tráfico de escravos que serviam 
às fazendas locais.

A cana de açúcar não vingou como pro-
duto regional.  Foi somente em meados 
do século XIX que a região do litoral sul 
do estado saiu de sua condição de forne-
cedora de produtos de subsistência para 
ganhar relevância econômica e se tornar 
a principal região produtora de cacau do 
estado (Falcon, 1995)4. A partir deste pe-
ríodo, o porto de Barra do Rio de Contas 
ganhou um novo sentido. Como único vín-
culo de transporte náutico entre a região e 
a capital de São Salvador, passou a drenar 
toda a produção cacaueira do sul do esta-

Igreja de São Miguel e Monumento ao Cacau (Foto: 
Patricia A. B. Couto)
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do da Bahia.
Até então, habitado essencialmente 

por pescadores e ribeirinhos, muitos de-
les de origem indígena ou filhos e netos de 
escravos, oriundos, tanto dos quilombos 
e mocambos regionais (Spix e Martius, 
1981; Reis, 2005)5 quanto das fazendas 
locais, o pequeno povoado passou a atrair 
e agregar novos interesses de segmentos 
sociais mais abastados. A intensidade da 
vida comercial do Rio de Contas decorren-
te da riqueza obtida com o cacau fez com 
que o povoado de São Miguel ganhasse 
ares de vila. Durante o terceiro ciclo do 
cacau (1895/1930), luxuosas casas de ve-
raneio foram construídas pelos fazendei-
ros do interior e comerciantes, que passa-
ram a residir na área do porto. Assim, em 
torno da igreja de São Miguel, no alto de 
uma pequena colina junto ao mar, desen-
volveu-se o centro da vila. 

A região portuária ganhou construções 
portentosas que estampavam a riqueza de 
seus proprietários. A abastança começa a 
se esvair no final da década de 20, quando 
o porto de Barra do Rio de Contas perde 
parte de sua importância estratégica para 
o escoamento da produção cacaueira. Esta 
perda se deveu essencialmente a dois fato-
res: a construção do porto de Ilhéus entre 
os anos de 1920 e 1926 e a extensão fer-
roviária que conectou os povoados desta 
área ao novo porto, mais central para a 
região sul. A partir de 1931, o município 
e sua sede passam a se chamar Itacaré. 
Embora tenha perdido sua relevância 
portuária regional, seu porto continuou a 
escoar a produção municipal e a embarcar 
os passageiros que rumavam para Salva-
dor até o final da década de 1960, quan-
do foi desativado devido ao assoreamento 
crescente do Rio de Contas.

O fechamento do Porto de Itacaré en-
cerrou seus habitantes num relativo iso-
lamento uma vez que a população, antes 
acostumada à circulação costeira permi-
tida pela navegação passou a enfrentar 
sérias dificuldades de circulação devido 
a seus frágeis caminhos terrestres. Esta 
situação se agravou ainda mais com a cri-
se econômica do cacau nos anos de 1980, 
por decorrência da queda do produto no 

mercado internacional e a subseqüente 
incidência do fungo chamado “vassoura 
de bruxa”, uma praga que varreu as plan-
tações de cacau do sul do estado da Bahia. 
A partir de então o município entrou em 
franca decadência por não dispor de ou-
tros produtos que mobilizassem recursos 
para a região.

A “crise do cacau” não afetou somente 
o município, mas todo o sul do estado da 
Bahia. Os baixos preços ditados pelo mer-
cado e a ausência de um fruto saudável, 
provocaram o endividamento dos fazen-
deiros, o desemprego de grande parte dos 
trabalhadores rurais e a estagnação da 
economia municipal. 

Dentre as estratégias governamentais 

para reordenar a economia do estado, foi 
criado no ano de 1991, o PRODETUR/
BAHIA - Plano de Desenvolvimento do 
Turismo da Bahia – com a finalidade de 
reposicionar a indústria turística estadu-
al no ranking nacional. 

Este planejamento elaborou uma sé-
rie de metas e redesenhou a geografia 
turística do estado dividindo-o em seis 
áreas: Costa dos Coqueiros, Costa do 
Dendê, Costa do Descobrimento, Costa 
das Baleias, Costa do Cacau e Chapada 
Diamantina. Como resultante do plane-
jamento governamental para a expansão 

Fonte: http://www.costadocacau.com.br/pt/
costadocacau.php 
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e implantação de novas áreas turísticas, 
o município de Itacaré, situado na então 
denominada Costa do Cacau e possuidor 
de um dos últimos redutos da mata-atlân-
tica, foi beneficiado com a construção da 
Estrada Parque Ilhéus-Itacaré, entre os 
anos de 1996-1998.

Observa-se, portanto, a atribuição de 
valores patrimoniais por parte do Es-
tado com relação à demarcação de seus 
possíveis territórios turísticos. Em ou-
tras palavras, o estado nomeou os futu-
ros territórios turísticos de acordo com 
suas características naturais, culturais 
e históricas, com o intuito de viabilizar 
economicamente o projeto governamental 
perante as agências de fomento interna-
cional a exemplo do Banco Interameri-
cano de Desenvolvimento (BID) que teve 
intensa participação na concretização do 
projeto turístico estatal (PRODETUR/
BAHIA) e posteriormente na efetivação 
do PRODETUR NE I (Couto, 2007)6 .

No caso do município de Itacaré, o selo 
patrimonial atribuído pelo Estado está as-
sociado ao imaginário coletivo posto que 
no plano simbólico, vincula o território 
municipal às representações da “cultura 
do cacau e seus coronéis”, extensamente 
divulgada nas publicações internacionais 
da literatura produzida por Jorge Amado, 
evocando o patrimônio cultural da região. 
Mas a sustentabilidade econômica do pro-
jeto foi viabilizada por seu patrimônio 
natural, através da criação de uma Área 
de Proteção Ambiental na mata atlântica 
do município. Portanto, o selo patrimonial 
recorre aos recursos naturais e culturais 
da região. 

Implementada com finalidades a priori 
econômicas, a estrada rapidamente atin-
giu seu objetivo, pois se antes Itacaré era 
freqüentada somente por veranistas baia-
nos, viajantes alternativos e surfistas em 
busca de paraísos naturais e ondas perfei-
tas que enfrentavam as difíceis condições 
de acesso terrestre para usufruir das belas 
paisagens do município, a partir de então, 
esta localidade tornou-se acessível nacio-
nal e internacionalmente. A facilidade de 
acesso, além de possibilitar a presença de 
fluxos populacionais sazonais, acarretou 

uma onda migratória em direção à região, 
tanto por parte das populações circunvi-
zinhas em busca de novas oportunidades 
econômicas, quanto por parte de peque-
nos empresários e grandes especuladores 
imobiliários internacionais e nacionais, 
vindos da região sudeste. Tais transfor-
mações decorrentes do processo de absor-
ção do fenômeno turístico têm desencade-
ado a re-configuração social, econômica, 
territorial e simbólica das áreas urbanas 
e rurais do município (Couto, 2007a).

De fato, a estrada trouxe os turistas e o 
turismo reaqueceu a economia municipal 
com a presença de novos investidores que 
instalaram pousadas, hotéis, agências e 
operadoras ecoturísticas na localidade, 
mas as novas oportunidades de trabalho 
também atraíram outros “estrangeiros” 
(Simmel, 1983) dispostos a encontrar um 
lugar no mercado de trabalho insurgente. 
As novas “co-presenças”(Urry, 2005), con-
seqüentes à facilidade de acesso e mobi-
lidade, acabaram por gerar uma espécie 
de antagonismo latente entre aqueles que 
são considerados como “de dentro” e “de 
fora” do município (Couto, 2006), ou seja, 
antigos e novos moradores ou “estabeleci-
dos e outsiders” (Elias e Scotson, 2000), 
uma vez que o “princípio da antiguidade”  
vem acirrar as reivindicações pelo “direito 
ao lugar” e ao mercado de trabalho insur-
gente. 

As disputas nas relações de poder, ex-
plicitadas nos pares de oposição; superio-
ridade e inferioridade moral e social; au-
to-percepção e reconhecimento; exclusão e 
pertencimento; passaram a atravessar de 
forma objetiva as condições existenciais 
de seus habitantes, que lutam para en-
contrar uma posição na nova hierarquia 
sócio-econômica local posto que o fluxo 
populacional que afluiu para o município 
reconfigurou valores, hábitos, costumes e 
redesenhou as territorialidades urbanas 
e rurais do lugar (Couto,2006). Mas o fe-
nômeno turístico, como um “rizoma”, se-
gue os caminhos do imponderável e se por 
um lado reifica a acertiva de seu impacto 
avassalador e mutante para as localida-
des onde aporta, por outro, pode reservar 
gratas surpresas para os que dele partici-
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pam ou o observam. 

A cidade como lugar: para entender 
a paisagem

Para um espaço ser reconhecido como 
lugar, é preciso que tenha sido contornado 
e preenchido de sentidos, histórias, me-
mórias e representações, produzidas tan-
to pela humanidade que o habita, quanto 
pelos demais coletivos com o qual intera-
ge, uma vez que as identidades sociais são 
processos resultantes de interações cole-
tivas.

Ezra Park (1976) em seus estudos de 
Ecologia Humana constata que os ho-

mens se organizam segundo dois princí-
pios ecológicos que operam para estabele-
cer uma ordem comunal. Estes princípios 
são denominados como de “dominância e 
sucessão”: o primeiro refere-se às chama-

das áreas naturais, a partir das quais os 
homens se organizam; o segundo obede-
ce à lógica das seqüências ordenadas de 
mudança e que no caso dos aglomerados 
urbanos refere-se ao processo de expansão 
nas diferentes direções. Dos doze bairros 
atuais da cidade de Itacaré somente qua-
tro fazem parte de sua formação original, 

quero dizer, são anteriores a construção 
da estrada, finalizada no ano de 1998: o 
Centro, o Porto de Trás, o Marimbondo e 
o Angelim.

O Centro, que se estende pela Orla ou 
Praia da Coroa, no passado fora reconhe-
cido por seus casarões de grande porte 
como o bairro da elite branca do lugar, 
formada por comerciantes e grandes pro-
prietários da cultura cacaueira e em torno 
do qual se estabeleceu o centro adminis-
trativo e comercial da cidade. O declínio 
da economia cacaueira teve por conse-
qüência a decadência de seus casarões e 
a mudança no perfil dos habitantes que 
ali permaneceram como a gente branca e 
remediada do lugar. O bairro manteve-se 
como centro administrativo e aos poucos 
foi se tornando uma área de cobiça para 
o desenvolvimento das atividades turísti-
cas que na década de 1990 começaram a 
despontar e que ao longo dos últimos anos 
foram responsáveis pela revitalização da 
área. Como ocupação “sucessiva” na área 
sul da cidade existia somente o bairro do 
Angelim, um bairro de pescadores contí-
guo ao Centro e que com o processo de tu-
ristificação foi parcialmente integrado às 

Remanescente da época de auge do cacau no centro 
da cidade (Foto: Patricia A. B. Couto)

Uma lateral da rua principal de Porto de Trás 
(Foto: Patricia A. B. Couto)

Segunda rua; fruto do crescimento populacional do 
porto (Foto: Patricia A. B. Couto)
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atividades comerciais de novos moradores. 
Posicionados a noroeste do centro, por-

tanto situados na área ribeirinha, perma-
neceram incrustrados e quase invisíveis 
atrás do morro do cemitério, os bairros do 
Porto de Trás e do Marimbondo. Situado 
às margens do Rio de Contas, o Porto de 
Trás, teve sua origem no agrupamento 
das famílias Cruz, Souza, Silva, Santos e 
Rocha, cuja estreita relação de parentesco 
é explicada pelos moradores como resul-
tante da proveniência do grupo, que teria 
se originado no antigo quilombo do Oiti-
zeiro (Reis, 2005), em tempos idos, esta-
belecido rio acima. 

Apesar dos sobrenomes citados, todos 
se consideram como pertencentes a uma 
única família e isto é o que se verifica, 
quando se passeia pelo pequeno bairro, 
onde a entrada de carros é socialmente 
recriminada já que as crianças brincam 
na rua até o anoitecer, sob os olhos e cui-
dados da extensa parentela de tios, avós e 
primos que os cerca. Cerca de 400 pessoas 
vivem na área do Porto de Trás. Estas fa-
mílias, que vivem da atividade pesqueira 
e que anteriormente também trabalha-
ram na estiva do porto, ainda hoje são 
conhecidas pela forma reservada como 
mantiveram a privacidade dos moradores 
estabelecidos na longa e estreita rua que 
desemboca no rio, e que atualmente con-
ta com um segundo quarteirão de casas 
construídas num sentido paralelo à mes-
ma.

Dando continuidade à ocupação pre-
dominante nas margens do rio, na área 
interior ao Porto, situa-se o Marimbondo. 
Segundo seus moradores - também em 
sua grande maioria negros – esta área 
teve por origem um aglomerado de casas 
de taipa, construídas pelos ribeirinhos de 
mesma proveniência, que desceram o rio 
para comercializar os produtos de suas 
roças e trabalhar nas docas do porto de 
escoamento do cacau. Apesar de propiciar 
uma leitura exterior de continuidade étni-
ca e identitária, devido à sucessão espa-
cial que une os dois bairros7 e dos vínculos 
de parentesco e práticas culturais co-
muns, os dois lugares não se reconhecem 
por uma identidade única, em decorrência 

da alegada diferença de procedência fami-
liar, muito embora admitam a existência 
de relações de parentesco. 

O que se percebe é que existe uma 
relação de complementaridade entre as 
duas áreas, mas que estas cultivam certa 
rivalidade com relação à legitimidade e ao 
reconhecimento dos legados culturais que 
lhes são atribuídos. São estes legados que 

conferem aos dois bairros uma posição 
diferenciada perante as demais áreas de 
ocupação. Mas é fato que após a constru-
ção da estrada, somente o Porto de Trás 
manteve sua configuração anterior, pre-
servando-se espacialmente da heteroge-
neidade sócio-cultural desencadeada pelo 
fenômeno turístico. 

Já o Marimbondo, tornou-se uma 
área de passagem para as novas áreas 
de ocupação: a “Baixa da Gia”, uma es-
treita faixa de mangue, ocupada pelos 
ribeirinhos que desceram da área rural 
à procura de trabalho nas atividades tu-
rísticas e a “Passagem”, uma área de des-
dobramento da população nativa, recen-
temente ocupada por algumas pousadas 
construídas na beira do Rio de Contas e 
por moradores provenientes de outras lo-
calidades. Portanto o Marimbondo não 
foi preservado do processo de hibridiza-
ção da nova configuração urbana e suas 
singularidades fronteiriças diluíram-se 
na paisagem.

Além dos dois novos bairros na área 
noroeste da cidade surgiram na área sul 
e oeste da faixa litorânea: a Pituba, um 

Porto de Trás da perspectiva do Rio das Contas 
(Foto: Patricia A. B. Couto)
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bairro ícone da integração local atual, re-
conhecido pela complexa mistura de seus 
habitantes - pescadores, surfistas e alter-
nativos; Conchas do Mar I e II, que em 
toda sua extensão litorânea concentra as 
principais pousadas de bom padrão de Ita-
caré; São Miguel ou Alagados, um peque-
no trecho de habitações precárias entre a 
Pituba e os loteamentos da Concha; Alto 
da Ribeirinha, que vem se constituindo 
como um bairro de moradia para padrões 
médio e alto em oposição ao seu vizinho 

Bairro da Linha, também conhecido como 
Santo Antonio e reconhecido localmente 
como uma área de expansão desordenada 
da cidade, que acolheu as populações ru-
rais e circunvizinhas atraídas pelas novas 
oportunidades de trabalho.  

Singularidades do Porto de Trás

Como o processo de hibridização turís-
tica tende por vezes a descaracterizar ou 
tornar difusos os traços culturais origi-
nais das localidades onde este fenômeno 
aporta, a manutenção das singularidades 
culturais e identitárias do bairro do Porto 
de Trás, fez com que esta área se tornas-
se um símbolo de resistência cultural dos 
novos tempos citadinos. Ironicamente, o 
que se percebe neste caso em particular, é 
uma inversão dos valores, uma vez que os 
bairros do Porto de Trás e do Marimbondo 
passaram a ser reconhecidos no imaginá-
rio urbano como os guardiões da “cultura 
autêntica” da cidade de Itacaré.

Digo ironicamente, porque no passa-
do, durante o auge da cultura cacaueira, 
os dois núcleos contíguos de ocupação, ti-
nham suas representações como lugares, 
remetidos ao espaço de moradia dos ne-
gros, ex-escravos, servidores dos senhores 
do cacau, confinados no que os próprios 
moradores do Porto e do Marimbondo 
denominam como a “antiga senzala da 
cidade”. A geografia deste confinamento 

se revela na própria posição que ocupa-
ram dentro do espaço urbano. Enquanto 
os brancos ricos ou remediados do lugar, 
se fixaram na região de “dominância” e 
construíram seus casarões na colina ou 
beira mar, os pretos e pobres elevaram 
suas casas de taipa numa área sucessiva 
beira rio, num espaço de sombra, invisível 
à vigilância e abastança dos primeiros. 

Esta segregação racial, social e econô-
mica, explicitada na própria configuração 
do espaço urbano em suas áreas de con-
finamento e interação social, permitiu a 
constituição da etnicidade dos negros do 
Porto de Trás e do Marimbondo. Enten-
do o conceito de etnicidade no sentido que 
lhe confere Frederick Barth (2000), ou 
seja, uma identidade étnica que se con-
cebe como dinâmica e interativa e que se 
mantém de forma duradoura pela eficácia 
de sua atualização nos processos de dis-
tinção entre o nós e os outros. Portanto, 
não se trata da preservação de práticas 
culturais por uma situação de isolamento, 
mas sim, de uma identidade cultivada e 
propiciada pela construção de referenciais 
étnicos amparados nas relações de perten-
cimento, exclusão, segregação e interação 
entre os moradores do bairro e os demais 
habitantes da cidade. 

A coesão interna se justifica em prin-
cípio por uma argumentação que se arti-
cula em torno do porto como um espaço 

Canoas de pesca no Rio das Contas (Foto: Patricia 
A. B. Couto)

Moradores do porto na saída para a pesca e para 
passeios turísticos (Foto: Patricia A. B. Couto)

Porto de Trás: etnicidade, turismo e patrimonialização
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comum a famílias negras que se uniram 
por alianças matrimoniais até constituí-
rem uma coletividade. A história real ou 
suposta do lugar remete seus fundadores 
a remanescentes do quilombo do Oitizei-
ro8, a escravos foragidos das fazendas e 
dos navios negreiros que por ali passa-
vam. Reclusos nesta área de ocupação 
cultuaram seus ancestrais e perpetuaram 
a solidariedade étnica através de práticas 
culturais que sobrevivem nas “festas do 
Porto”, tais como o samba de roda, a fo-
lia de reis, o bicho caçador, a capoeira dos 
estivadores e as festas de São João. Por-
tanto, um “banco de símbolos” (Sansone, 
2000) amalgamado por uma identidade 
cultivada. Observa-se deste modo que os 
operadores simbólicos desta etnicidade 
se constituem a partir de um território 
comum entre partícipes de uma história 
real ou suposta que os uniu por laços con-
sangüíneos e traços culturais perpetua-
dos em suas práticas sociais independente 

dos infortúnios da exclusão.
Um fator essencial para a renovação e 

cultivo desta identidade foi a “chegada da 
estrada”. Isto se explica pelo fato de que 
entre as décadas de 1960 e 1990, o assore-
amento do Rio de Contas e as dificuldades 
de acesso terrestre, mantiveram a cidade 
de Itacaré num relativo isolamento, con-
sequentemente, a população do Porto de 
Trás e do Marimbondo permaneceu vin-
culada à atividade tradicional pesqueira, 
mantendo-se contida pelos limites da di-
visão social do trabalho e dos estigmas 

decorrentes. A construção da estrada per-
mitiu não somente a chegada de novos mo-
radores e oportunidades de trabalho, mas 
facilitou sobremaneira a circulação dos 
antigos moradores que até então sofriam 
com a dificuldade de deslocamento. Neste 
sentido, a população jovem do Porto teve 
uma oportunidade diferenciada ao entrar 
em contato com outras realidades e loca-
lidades.

Ainda na década de 1990, muitos mo-
radores jovens do Porto foram para Sal-
vador e a livre circulação permitiu-lhes 
uma expansão da consciência cultural e 
política. O acesso às questões emergentes 
no movimento negro, o discurso pela valo-
rização da cultura afro-baiana, o cultivo 
da auto-estima e a entrada no fluxo da 
cultura do Atlântico Negro, através de in-
terações com o movimento rastafari e com 
o “banco de símbolos” das africanidades 
afro-baianas contemporâneas, redimen-
sionaram a consciência étnica destes jo-
vens.  Ao retornarem ao Porto de Trás, le-
varam consigo novos ingredientes para a 
atualização da etnicidade de seus morado-
res. Digo atualização porque não negaram 
as práticas culturais de seus pais e avós, 
pelo contrário, reforçaram a importância 
de seus legados culturais, portanto patri-
moniais, ao mesmo tempo em que incorpo-
raram o estilo da negritude baiana atual 
e passaram a investir na manutenção da 
coesão grupal. 

Ao refletir sobre as “temáticas perma-
nentes e emergentes na etnicidade”, Bar-
th(1994), atualiza suas proposições face 
às questões emergentes e estabelece três 
níveis ou planos interpenetráveis para 
compreendermos as forças que interagem 
na formação de uma identidade étnica. No 
nível micro, modela-se os processos que 
produzem a experiência e formação das 
identidades; no nível médio, identificado 
como o campo da liderança e da retóri-
ca, criam-se os processos que mobilizam 
os grupos para diversos propósitos; no 
nível macro, referendado no Estado, está 
as criações de burocracias que distribuem 
direitos e proibições de acordo com crité-
rios formais.

No caso específico do Porto de Trás, o 

Atividade na Associação de Moradores do Porto de 
Trás (Foto: Patricia A. B. Couto)
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“nível micro” se explicita através da cultu-
ra compartilhada e cultivada pelo grupo, 
que mesmo passando por uma longa traje-
tória de estigma e segregação racial, não 
abre mão de seus valores, suas práticas e 
de seu patrimônio cultural perpetuando-o 
através de gerações. O nível médio surge 
justamente quando os jovens do porto, ao 
saírem da localidade encontram a res-
sonância de suas praticas culturais de 
origem no “banco de símbolos” das afri-
canidades afro-baianas contemporâneas, 
tomam consciência de seu patrimônio 
cultural e retornam com novos ideais, 
valorizando a unidade e a coesão grupal, 
fundando inclusive, a Associação dos Mo-
radores do Porto de Trás, ainda em fins 
da década de 1990. 

No nível macro o processo de reconhe-
cimento tem se dado num movimento di-
fuso, porém crescente. Embora o poder 
público local, vinculado às velhas oligar-
quias da economia cacaueira tenha his-
toricamente ignorado as necessidades e 
direitos dos habitantes desta área, a ar-
ticulação dos moradores do Porto em tor-
no de seu patrimônio, através de contatos 
com estrangeiros e turistas que visitam a 
localidade de Itacaré e são atraídos pelas 
práticas culturais do bairro em busca dos 
signos de “autenticidade da cultura local”, 
tem despertado o interesse de algumas 
ONGs internacionais, o que vem possibi-
litando alguns benefícios para os morado-
res do Porto. 

A título de exemplo, a CARE Brasil se 
encarregou da construção dos banheiros 
nas moradias do bairro, que até muito 
recentemente só contava com um único 
banheiro público. No ano de 2006, um 
livro sobre “Biatatá”, uma lenda do Por-
to foi confeccionado pelas crianças locais 
e publicado pela editora espanhola Libre 
Obert, de Barcelona. Há cerca de três 
anos, uma empresa turística internacio-
nal financiou a construção de um centro 
cultural no interior do bairro, solidifican-
do um espaço anteriormente criado pelos 
jovens da “Tribo do Porto”, um grupo for-
mado por capoeiristas da área. 

Estes jovens, atualmente lideram a 

Associação de Moradores que está plei-
teando junto a Fundação Palmares o 
reconhecimento do Porto de Trás como 
quilombo urbano, com o intuito de garan-
tirem a manutenção do território para as 
famílias tradicionais locais, participarem 
das políticas de reparação propostas pelo 
Estado e gerarem capacitação profissional 
para a população jovem do Porto. Median-
te o reconhecimento internacional das ri-
quezas patrimoniais do Porto, a prefeitu-
ra e as empresas turísticas locais, ainda 
que de modo superficial, vem buscando 
uma aproximação com os moradores, seja 
citando-os como patrimônio da cultura lo-
cal ou negociando sua inclusão nos calen-
dários festivos.

O contexto etnográfico atual nos re-
porta à De Vos (apud Vermeulen, H. e 
Govers, 1994), segundo o autor, a proposi-
ção de organização social pressuposta por 
Frederic Barth, alega que a etnicidade, 
pensada enquanto organização social re-
quer interação regulada e como elemento 
da cultura implica na consciência da di-
ferença, consciência esta que pode se dar 
em níveis tanto baixos quanto altos. No 
primeiro caso, as pessoas aceitam as dife-
renças como adquiridas, não há um movi-
mento étnico propriamente dito porque as 
reflexões não ultrapassam as fronteiras 
do grupo. No segundo caso, a interação 
aumenta, o grupo toma consciência de sua 
singularidade cultural e começa a exigir 
seus direitos de reparação. A evidência 
dos fatos observados nos conduz a cons-
tatação de que os moradores do Porto de 
Trás vêm cumprindo a trajetória de cons-
tituição de uma etnicidade própria.

Conclusão

Ainda que consideremos o fenômeno 
turístico como um “fato social total” que 
provoca mudanças avassaladoras em qua-
se todas as sociedades onde aporta, é pre-
ciso observar que nem todas as mudanças 
implicam num processo de descaracteri-
zação das culturas locais.  Tal qual um 
rizoma, este fenômeno imprevisível de-
monstra que o movimento dialético é pos-
sível. No caso do Porto de Trás, o turismo, 

Porto de Trás: etnicidade, turismo e patrimonialização
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decorrente da construção da estrada, pro-
vocou a reconfiguração do espaço urbano; 
acirrou a resistência étnica mediante as 
novas co-presenças, ao mesmo tempo em 
que possibilitou novos processos de inte-
ração social. São estas interações que per-
mitem a atualização e identificação dos 
legados culturais locais que serão patri-
monializados, tanto pelos de dentro quan-
to pelos de fora. 

Que não se pense que o reconhecimen-
to e a visibilidade tornaram os moradores 
do Porto menos atentos e desconfiados. Os 
novos ventos de mudança não apagaram 
as lembranças da segregação étnica sofri-
da por mais de um século. Mas é fato que 
parecem mais convictos ou conscientes do 
diferencial que a etnicidade, aqui compre-
endida como consciência política da dife-
rença, lhes proporcionou, uma etnicidade 
construída sob os alicerces do patrimônio 
cultural acumulado pelo capital simbólico 
desta coletividade. Na atualidade, ser do 
Porto de Trás significa ter orgulho da pró-
pria origem e por ironia do destino e do 
capital, ser detentor da “cultura autentica 
do lugar”, tão cobiçada pelo turismo. 
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NOTAS

 1 O presente artigo foi originalmente apresentado 
no grupo de trabalho “Turismo, cultura e sociedade: 
tradição e modernidade” da 27ª Reunião Brasileira 
de Antropologia, realizada em agosto de 2010, em 
Belém do Pará, Brasil. Agradeço especialmente as 
contribuições de Barretto e Banducci no que se refe-
re a ampliação reflexiva deste trabalho.
 
2 Resultante de pesquisa realizada para minha 
tese de doutorado: “O direiro ao lugar: situações 
processuais de conflito na reconfiguração social e 
territorial do município de Itacaré, BA”, defendida 
do Programa de Pós-Graduação em Antropologia 

da Universidade Federal Fluminense (PPGA/UFF: 
2007).

3 No referido artigo, a autora se inspira no concei-
to de rizoma desenvolvido por Deleuze e Guatarri, 
para pensar o turismo, uma vez que tal como o ri-
zoma, o fenômeno turístico é imprevisível, nunca se 
sabe para onde vai expandir ou como vai ressurgir.

4 Segundo o autor, a cultura do cacau no sul da 
Bahia se desenvolveu em 3 ciclos: 1746/1820 – plan-
tio e desbravamento da região seguindo-se a es-
tagnação sem consequências; 1820/1895 – reinício 
do plantio com as primeiras exportações chegando 
a atingir 100 mil sacos; 1895/1930 – afirmação do 
cacau como base econômica da região sul do estado.  

5 De acordo com os relatos históricos a colonização 
dispersa e as densas florestas de mata atlântica 
muito contribuíram para a fuga de escravos e as 
formações quilombolas desta região.

6 De acordo com os arquivos pesquisados e relativos 
aos projetos governamentais, o sucesso do projeto do 
estado da Bahia deu subsídios para a elaboração do 
PRODETUR NE I, que envolveu todos os estados do 
Nordeste e foi inicialmente financiado pelo Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES)

7  O Porto de Trás só tem acesso pelo Rio de Contas 
e pelo Marimbondo.

8  Segundo Reis (2005) por ordem do governador da 
Bahia João de Saldanha da Gama e Mello e Torres 
Guedes de Brito, o Quilombo do Oitizeiro foi total-
mente dizimado no ano de 1807. 
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A subjetividade na pesquisa so-
cial e os caminhos que me leva-
ram ao Centro Luiz Gonzaga de 
Tradições Nordestinas

 A antropologia é também a ciência dos 
observadores capazes de observarem a si 

próprios
François Laplantine

“Ter valores ou não ter valores: a ques-
tão está sempre conosco”. Ao iniciar com 
esta frase o texto “De que lado estamos”, 
um dos capítulos de seu livro “Uma teoria 
da Ação Coletiva”, Howard Becker (1977) 
incita-nos a uma reflexão acerca desta 
questão que, ainda tão atual, permeia 
o campo das ciências sociais. Como nos 
portar diante de nossos interlocutores? É 
possível, de algum modo, reprimirmos a 
nossa subjetividade? Como pensar a obje-
tividade na pesquisa social?

Para Becker, a questão de termos ou 
não valores, aparentemente apresentada 
a nós como um dilema, na verdade não 
existe, pois, para que existisse, seria pre-
ciso supor que é possível fazermos uma 
pesquisa que não seja contaminada por 
simpatias pessoais e políticas, o que, de 
fato, é impossível; afinal, não podemos 
evitar tomar partidos. Deste modo, o au-
tor sugere-nos que a questão seja alçada a 
um outro nível de discussão, no qual nos 
interroguemos acerca das seguintes ques-
tões: 

irá a pesquisa ser afetada por esta 
simpatia? Será ela útil na construção 
da teoria científica ou na aplicação 
do conhecimento científico aos proble-
mas práticos da sociedade? Ou o bias 

 introduzido pela tomada de posição a 
tornará inútil para estes fins? (Becker, 
1977:123)
De acordo com Becker, não há posição 

a partir da qual nossa pesquisa seja feita 
que não contenha bias em uma ou outra 
direção. O fato é que sempre olhamos a 
questão do ponto de vista de alguém. A 
própria necessidade da delimitação do 
nosso campo de observação nos leva a isto, 
o que nos faz pensar que a questão, por-
tanto, é termos a certeza de que, 

independentemente do ponto de vista 
adotado, nossa pesquisa conseguirá 
satisfazer os padrões do bom trabalho 
científico; que nossas inevitáveis sim-
patias não tornarão nossos resultados 
sem validade. (Becker, 1977:133). 
Laplantine (2007), ao discutir a ques-

tão da subjetividade, concorda com Becker 
acerca da impossibilidade de uma neutra-
lidade por parte do pesquisador, alegando 
inclusive que a busca da mesma constitui 
um perigo. Segundo o autor, é justamente 
quando almejamos esta suposta neutrali-
dade que corremos o risco de nos afastar-
mos do tipo de objetividade e do modo de 
conhecimento específico que objetivamos. 
A busca desta suposta auto-suficiência 
faz com que acabemos nos esquecendo do 
princípio de totalidade, que, no estudo de 
um fenômeno social, 

supõe a integração do observador no 
próprio campo de observação”. Afinal, 
“parece impensável dissociar aquele 
que observa daquele que é observado, 
uma vez que “nunca somos testemu-
nhas objetivas observando objetos, e 
sim sujeitos observando outros sujei-
tos. (Laplantine, 2007:169).
Por que, então, muitos de nós, ain-

da assim, teimamos em tentar reprimir 
nossa subjetividade? Segundo Laplanti-
ne (2007), isso estaria relacionado a um 
modelo objetivista utilizado na física até o 
final do século XIX, quando acreditava-se 
que um objeto de investigação poderia ser 
construído independente do observador. 
Esta seria, também, contemporaneamen-
te, uma das tendências das ciências hu-
manas: a objetivação dos sujeitos sociais 
em consonância a uma dissimulação do 
observador. A eliminação do sujeito, neste 
caso, consistiria uma premissa na busca 
por um modo de racionalidade que almeje 
alcançar critérios de objetividade. O autor 
nos mostra, no entanto, que, curiosamen-
te, a volta do observador ao campo da ob-
servação se deu não através das ciências 
humanas, mas sim pela própria física mo-
derna, ao reintegrar 

a reflexão sobre a problemática do su-
jeito como condição de possibilidade da 
própria atividade científica. (Laplanti-
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ne, 2007:172). 
Uma das alternativas a esta questão 

consiste em deixarmos sempre claros os 
limites do que estudamos, delineando as 
fronteiras além das quais nossas descober-
tas não podem ser aplicadas sem problemas 

 (Laplantine, 2007; Geertz, 2001). Outra, 
ressaltada por Geertz (2001), diz respei-
to ao reconhecimento de que somos todos 
“observadores posicionados, ou situados” 
(utilizando-se da expressão de Ricardo 
Rosaldo). Esta postura, longe de represen-
tar uma fragilidade do trabalho de campo, 
deve ser vista como um avanço. Portanto, 
é tendo como base estas premissas, e ba-
seando-me na convicção de “aquilo que o 
pesquisador vive, em sua relação com seus 
interlocutores, é parte integrante de sua 
pesquisa”, assim como que “uma verda-
deira antropologia científica deve sempre 
colocar o problema das motivações extra-
científicas do observador e da natureza da 
interação em jogo” (Laplantine, 2007:170), 
é que inicio este trabalho relatando os ca-
minhos que me levaram até a Feira de 
São Cristóvão, já Centro Luiz Gonzaga de 
Tradições Nordestinas. Nessa “viagem” 
que me vi levada a empreender, na qual 
ingressei como turista e caminho como 
turismóloga e antropóloga, as descobertas 
vão sendo efetuadas como na montagem 
de peças de um grande quebra-cabeça. 

Se no início as informações são mui-
tas e as dificuldades para me situar em 
campo se apresentam, aos poucos alguns 
aspectos vão se mostrando relevantes 
para a análise. Este artigo, portanto, 
longe de apresentar verdades absolutas, 
constitui uma primeira reflexão sobre o 
turismo no Centro Luiz Gonzaga de Tra-
dições Nordestinas, abordando aspec-
tos que ainda serão melhor trabalhados 

. Para iniciarmos este percurso, no entan-
to, precisamos retornar ao ano de 2006, 
quando pela primeira vez tomei conheci-
mento da feira.

O “causo” Zé da Onça e Carrapeta

Ano: 2006, época em que eu trabalha-
va no turno da tarde como estagiária no 
Museu Ferroviário de Juiz de Fora - MG. 

Adorava o estágio: os projetos de educação 
patrimonial desenvolvidos nas escolas, as 
visitas guiadas, o contato com pessoas di-
ferentes, as histórias ouvidas... Cada um 
que por ali passava experenciava o acer-
vo e o momento de uma forma diversa. 
Objetos para uns sem significados, para 
outros, remetiam às lembranças mais 
profundas do ser. Risos e lágrimas, longe 
de representarem manifestações unica-
mente fisiológicas, expressavam-se ali en-
quanto linguagem, assumindo contornos 
simbólicos. (Mauss, 2005). 

Foi numa tarde dessas que ocorreu 
meu primeiro contato com a Feira de 
São Cristóvão, a partir de um caso so-
bre “Zé da Onça” e “Carrapeta” (artis-
tas trabalhadores da Feira) que me foi 
contado no Museu por Evandro Teixeira 

 (na época em passagem pela cidade de 
Juiz de Fora com um colega de trabalho 
do Jornal do Brasil). Artistas populares 
antigos da Feira, “Zé da Onça” e “Carra-
peta” teriam sido convidados, por inter-
médio de Evandro, para uma apresenta-
ção em um evento na Suíça, onde, junto 
a demais artistas brasileiros, representa-
riam o Brasil. Como Evandro já estaria 
no país a trabalho, combinou de encontrá-
-los no Aeroporto. No entanto, o que ele 
não contava é que a dupla se perderia ali, 
sem saber falar a língua local e, tampouco 
a língua inglesa. Este episódio teria sido 
suficiente para o estabelecimento de uma 
grande confusão, que só teria sido resol-
vida quando as autoridades locais aciona-
das por Evandro, depois de bastante tem-
po, finalmente encontram “Zé da Onça” e 
“Carrapeta” em um canto do Aeroporto. 
Chama-me a atenção o fato que se segui-
ria. Recebidos como artistas pela organi-
zação do evento, a dupla teria tido acesso à 
comida farta e variada, ou à alimentação 
que quisessem; no entanto, por não haver 
no local as iguarias com as quais estavam 
acostumados, teriam praticamente passa-
do fome durante toda a viagem, voltando, 
de certo modo, decepcionados ao Brasil. 
Ao chegarem à Feira (divertia-se Evan-
dro enquanto compartilhava conosco essa 
estória), antes de iniciarem mais uma de 
suas apresentações, teriam pegado o mi-
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crofone e começado a compartilhar com os 
conterrâneos a saga na “Ôropa”. Na me-
dida em que iam narrando, a multidão se 
aglomerava para ouvi-los. E, naquele cli-
ma de retorno ao lar, gritavam ao microfo-
ne, extravasando seus sentimentos:

_ “Conterrânos”, vocês acham que lá é 
chique? 

_ (E a multidão em coro): Nããããoooo!
_ Vocês acham que lá tem arroz?
_ Nããããoooo!
_ Que tem “feujão”? (feijão)
_ Nããããoooo!
_ Que tem buxada (buchada)? Sarapa-

tel?
_ Nããããoooo!
_ E vocês querem ir pra lá?
_ Nããããoooo!
_ Por que qual é o melhor lugar do 

mundo?
_ É aquiiiiiii!
E, assim, teriam dado início ao show 

da noite. (Adaptação minha).
Entre os vários casos contados por 

Evandro durante nossa conversa, cha-
mou-me a atenção este em particular. En-
quanto Evandro relatava sobre a Feira, a 
produção de seu livro com fotos da Feira 
“antiga” (ao ar livre) e da “nova” (após sua 
transferência para dentro do Pavilhão de 
São Cristóvão), silenciosamente eu ficava 
me perguntando que lugar seria aquele. 
Quem seriam aquelas pessoas que encon-
travam ali segurança afetiva e acolhimen-
to?

Sem que eu me atentasse para este 
fato na época, começava naquele momento 
o início de minha viagem à Feira de São 
Cristóvão, através da busca por maiores 
informações e da construção de aspectos 
subjetivos que moldariam a minha expe-
riência futura. Trata-se do que Santana 
(2009:77) define como a primeira fase da 
experiência turística: o momento que an-
tecede o deslocamento propriamente dito 
e durante o qual a viagem em si chega a 
ocupar uma parte considerável do nosso 
tempo, que passa a ser “alterado, progra-
mado e condicionado por e para a idéia” de 
abandono do cotidiano. Longe de ser gasto 
apenas com os aspectos práticos da via-
gem (como a escolha do meio de transpor-

te, de hospedagem, do roteiro a ser feito, 
e a arrumação da bagagem, por exemplo), 
é também empregado na construção das 
nossas expectativas.

Passaram-se alguns meses até que 
chegasse o mês de novembro de 2006, épo-
ca em que finalmente surgiria a oportu-
nidade de, talvez, conhecer a Feira! Apre-
sentaria um trabalho em um Congresso 
em Curitiba – PR, para onde iria a partir 
de um vôo saindo do Rio de Janeiro, em 
uma segunda-feira. Combinei com Flávia, 
amiga que na época também trabalhava 
comigo no Museu Ferroviário, de passar-
mos o fim de semana anterior à viagem no 
Rio. Assim, conheceríamos um pouco a ci-
dade e, na segunda, eu embarcaria rumo 
a Curitiba. E dessa forma aconteceu.

Fomos para o Rio de Janeiro de ôni-
bus até a Rodoviária, onde Evandro nos 
aguardava para gentilmente nos levar até 
o Albergue da Juventude em que ficarí-
amos hospedadas, no bairro de Ipanema 

. Após colocarmos “o papo em dia”, com-
binamos que ele nos buscaria de carro à 
noite, no Albergue, para irmos à Feira. 
Logo, algumas horas depois, lá estávamos 
nós em direção à Feira de São Cristóvão. 
Éramos quatro: Flávia, Evandro, uma 
amiga sua (também Flávia) e eu. Como 
não conhecia o Rio de Janeiro na época, 
não fazia a menor idéia da distância em 
que nos encontrávamos de lá. Mas isso, 
naquele momento, parecia ser o que me-
nos importava.

Muitas expectativas e emoções nos cer-

Fachada do Centro Luiz Gonzaga de Tradições 
Nordestinas (Foto: Aline Nery. Junho de 2009).
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cavam em direção ao nosso destino. Den-
tro do carro, eu olhava atenciosamente o 
cenário daquela cidade grande. Devia ser 
pouco antes das 22h quando adentramos 
um grande estacionamento, sendo avisa-
dos por Evandro que chegamos. Lembro-
-me que o Pavilhão (onde a Feira está lo-
calizada), bem à nossa frente, me chamou 
bastante a atenção. Afinal, não era bem 
aquela a idéia que eu fazia de uma Feira.

A música alta ultrapassava as barrei-
ras físicas do Pavilhão e parecia nos con-
vidar a entrar. Assim, após comprarmos 
nossos ingressos, finalmente, adentramos 
na Feira. Cheiros variados nos recebiam, 
como o de milho cozido e churrasco. A fu-
maça advinda de pequenas churrasquei-

ras localizadas na porta das barracas era 
encontrada em vários espaços da feira. 
Uma variedade de músicas se misturava 
a um grande número de pessoas, também 
muito diversificado. Na medida em que eu 
percorria o espaço, minha visão se perdia 
entre a multiplicidade de cores, sons e 
pessoas no ambiente.

Aproveitamos a noite como turis-
tas. Apreciamos as barracas, compra-
mos sandálias de couro, comemos, con-
versamos, rimos, dançamos. Em frente 
a um pequeno palco de madeira, onde 
um trio tocava forró “pé-de-serra” 

, Evandro se divertia fotografando-me en-
quanto eu era rodopiada e virada de ca-
beça para baixo por um exímio parceiro 
de dança, em uma performance de atrair 
a atenção do público que estava ao redor. 
Evandro estava radiante, gritava “mais, 
mais”, para que pudesse captar a imagem 
nos momentos em que eu estava no alto. 
Meu parceiro de dança, mostrando toda a 
sua habilidade, me girava cada vez mais. 
Em meio à tentativa de ganhar fôlego, ao 
medo de cair e às crises de riso (que de 
vez em quando me acompanham em mo-
mentos de tensão) eu não conseguia pedir 
para ele parar. Foi preciso esperar o fim 
da música para que eu conseguisse, edu-
cadamente, me esquivar da dança. 

Seguimos para a “Barraca da Chiqui-
ta”, que, segundo Evandro, era uma das 
melhores ali no ramo da alimentação. 
Comemos carne de sol, conversamos, e, 
embora eu tenha passado mal devido aos 
minutos precedentes de forró e ao abuso 
subseqüente da manteiga de garrafa, con-
tinuamos nosso passeio, e o tempo trans-
correu sem que nos déssemos conta. Por 
volta das 3h da madrugada, lá estávamos 
nós voltando rumo ao Albergue em Ipane-
ma.

No dia seguinte, domingo, devia ser 
por volta das 12h quando falamos com 
Evandro. Ele daria um curso prático de 
fotografia na Feira à tarde e convidou-nos 
a ir com ele. Nos fins de semana a Feira 
funciona ininterruptamente, das 10h de 
sexta-feira às 20h do domingo, com uma 
programação fixa. Alguns trabalhadores, 
na tentativa de descansarem um pouco 

Trio de “forró pé de serra”. (Foto: Flávia Paiva. 
Junho de 2009).

Freqüentadores dançando o “forró pé de 
serra”, em área afastada do centro. Para 
muitos, ali estaria o “autêntico” forró da Feira, 
em oposição ao forró eletrônico, tocado nos 
palcos principais. (Foto: Flávia Paiva. Junho 
de 2009).
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para mais um dia de trabalho, dormem 
em suas próprias barracas no início da 
manhã. 

Neste domingo era dia de show do 
“Brega” na Feira, e tivemos a oportunida-
de de assistir, dentre outros, ao show de 
Bernadete. Acima dos 50 anos de idade, 
cabelos curtos pintados de loiro, vestido 
vermelho e bastante maquiagem, Berna-
dete cantava e dançava em um ritmo de 
tirar o fôlego até dos mais jovens. Junto 
a um outro artista do show brega da Fei-
ra, figura engraçadíssima, encenava suas 
músicas (quase todas com duplo sentido) 
para delírio e risadas da platéia. Pessoas 
de todas as faixas etárias, de crianças a 
idosos, se aglomeravam ali para assistir 
ao show, inseridas naquele contexto sig-
nificacional em que a música brega cria 
uma reflexividade com o público, havendo 
uma interação entre mensagem e recep-
tor. Rede de significados que são interpre-
tados por aqueles que se sentem inseri-
dos naquele sistema significacional, onde 
significado e significante intercambiam e 
dialogam. Há um mergulho na história 
e o público participa da mesma, um ir e 
vir atemporal, onde público e artistas fa-
zem parte da grande ópera multi-cultural 
(Giacomini e Costa; 2008). 

Nos intervalos, Bernadete vendia seus 
CDs. As pessoas a parabenizavam e pe-
diam autógrafos. Fui cumprimentá-la e 
aproveitei para perguntar como ela conse-
guia dançar por tanto tempo. Bernadete 
contou-me que tinha um problema sério 
na coluna que lhe causava muitas dores, 
e que, assim como eu, também não sabia 
como conseguia dançar, tampouco por 
tanto tempo.

No artigo intitulado “Emoção e re-
lações de gênero no universo “brega”: 
corpos, corações e mentes em transbor-
damento emocional”, Sônia Maria Giaco-
mini (2007) auxilia-nos na compreensão 
do universo brega na Feira de São Cris-
tóvão. Ao apresentar alguns resultados 
parciais sobre as práticas de sociabilida-
de e relações afetivas em um grupo de 
freqüentadores das barracas “brega” da 
Feira, Giacomini esclarece que, de modo 
geral, “é possível afirmar que o “brega” é 

considerado como parte de um conjunto 
genericamente caracterizado como a “cul-
tura regional nordestina”, cuja celebração 
constituiria o motivo e a própria razão de 
ser da Feira. Ainda que não goze de es-
tatuto equivalente ao cordel ou do forró, 
que são expressões culturais vistas como 
as mais genuinamente nordestinas, a mú-
sica “brega”, com sua forma expressiva 
e seus personagens característicos, está 
longe de ser considerada algo estranho ou 
destoante na Feira, mesmo do ponto de 
vista dos freqüentadores mais tradiciona-
listas. De fato, nos anúncios oficiais que 
propagandeiam a Feira, a música “brega” 
é apresentada como uma das mais “mar-
cantes” atrações, incluída, ao lado do for-
ró, entre as expressões que desde o início 
marcaram o local”. (p.05). 

Isso explica-nos a reação calorosa da 
platéia à performance de Bernadete, bem 
como a duração de seu show naquele do-
mingo de 2006 (aproximadamente quatro 
horas), em que figurava como uma das 
principais apresentações do dia. De acor-
do com informações obtidas pela autora 
no site oficial da Feira, o brega já existi-
ria ali desde os tempos em que a mesma 
funcionava ao ar livre, quando já se en-
contravam aquelas “figuras excêntricas e 
engraçadas da música brega na Feira que 
nunca deixaram de se exibir naquele es-
paço”. De acordo com as informações for-
necidas no site

essas tradicionais expressões do mun-
do brega fazem parte do CLGTN e aju-
dam o local a se tornar um autêntico 
reduto dos paus-de-arara no Rio de 
Janeiro. (Fonte: www.feiradesaocristo-
vao.com.br apud Giacomini. Acesso em 
14/09/2007).
Continuamos a percorrer a Feira. 

Impressionava-me a heterogeneidade dos 
espaços e dos freqüentadores dos mesmos. 
Andamos um pouco e paramos em frente 
a uma barraca onde estava tocando sam-
ba. Dois travestis dançavam em cima de 
um tambor, enquanto o restante das pes-
soas sambava no chão ou apenas aprecia-
va a cena. Continuamos a caminhar e nos 
deparamos com um grupo distinto dan-
çando funk. Mais à frente, caixas de som 
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instaladas nas barracas exibiam música 
sertaneja. Casais se abraçando e dançan-
do juntos. Roupas, gestos, comportamen-
tos distintos em cada um desses espaços. 
Emoções vivenciadas de várias formas 
dentro daquele espaço maior, a Feira de 
São Cristóvão. 

Embora provavelmente devêssemos 
ter passado várias vezes pelos mesmos 
lugares na Feira, não consegui me situ-
ar. Tampouco ter a dimensão exata do 
tamanho da mesma. As imagens que eu 
captava pareciam-me fragmentadas, como 
se eu tivesse que selecionar o que ver, em 
meio a tanta coisa a ser vista.

Anoiteceu, e, mais uma vez, lá es-
távamos nós em direção ao Albergue. 
Repassando mentalmente os momentos 
vivenciados, em meu íntimo ressoavam 
as seguintes questões: que espaço seria 
aquele, para comportar tanta diversida-
de? Quem seriam aquelas pessoas que ali 
se encontravam? Como Bernadete conse-
guia dançar quatro horas seguidas, com 
dores na coluna, se eu não consigo? E 
aqueles ritmos diversos, abrigando públi-
cos também diversos, convivendo dentro 
de um mesmo espaço físico? Como seriam 
estabelecidas essas fronteiras? Fui para 
Curitiba cheia de questionamentos. 

Passaram-se quase três anos até que 
eu retornasse à Feira, em julho de 2009, 
para a pesquisa exploratória (Nery, 2010) 
que me fez decidir por ela como meu cam-
po de estudo no mestrado em Ciências 
Sociais da Universidade Federal em Juiz 
de Fora – MG. Desta vez, o olhar foi ou-
tro. A preocupação também. Neste es-
tudo preliminar, conversei com alguns 
trabalhadores a fim de investigar o que 
a Feira representava para eles. Que sig-
nificados eram construídos socialmente 
ali. Nos momentos em que estive com eles, 
dividiram comigo suas conquistas, seus 
anseios e experiências compartilhadas. 
Outras idas se seguiram até o momento 
presente. Em cada uma delas, amplia-se 
minha compreensão. Aquela feira que eu, 
despretensiosamente, conheci em 2006, 
trata-se na verdade do Centro Luiz Gon-
zaga de Tradições Nordestinas - CLG-
TN. Um espaço resultante da transfe-

rência da antiga Feira de São Cristóvão 

 para dentro do Pavilhão de São Cristóvão, 
a partir de um acordo envolvendo interes-
ses distintos e tendo como mediadores a 
Caixa Econômica Federal, a Prefeitura do 

Praça Catolé da Rocha, mais conhecida como 
Praça dos Repentistas. Na foto, senhor Zé Duda e 
seu parceiro cantam o repente para a platéia que 
se renova durante a noite. (Foto: Aline Nery. Julho 
de 2010).

O público assistindo aos repentistas. (Foto: Aline 
Nery. Julho de 2010).

Avenida principal que estabelece ligação entre os 
dois palcos principais: palco João do Vale e palco 
Jackson do Pandeiro. (Foto: Aline Nery. Junho de 
2009).
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Município do Rio de Janeiro e a Coopera-
tiva dos Comerciantes da Feira de Tradi-
ções Nordestinas do Campo de São Cristó-
vão (presidida na época por Agamenon de 
Almeida). Este processo, no entanto, apre-
senta características complexas o bastan-
te para ser aqui exposto em poucas linhas. 
Para o momento, gostaria de frisar apenas 
que, a partir da transferência da Feira de 
São Cristóvão para dentro do Pavilhão, a 
mesma adquire uma nova configuração, 
passando a ser divulgada como um atra-
tivo turístico da cidade do Rio de Janeiro 

. É, portanto, sobre algumas resultantes 
deste processo, cujos resultados começam 
a ser percebidos mais nitidamente agora, 
que busco discorrer brevemente nas li-

nhas a seguir.

Reflexões preliminares sobre o 
turismo no Centro Luiz Gonzaga 
de Tradições Nordestinas

Adentrar o Centro Luiz Gonzaga de 
Tradições Nordestinas, ou melhor, a atual 
Feira de São Cristóvão (como o CLGTN é 
conhecido), é adentrar em um espaço ex-
tremamente múltiplo e heterogêneo. Uma 
variedade de estímulos (visuais, sonoros, 
olfativos) nos permeia em um cenário cul-
tural onde modernidade e tradição se mis-
turam. A diversidade encontrada na Feira 
ao ar livre permanece neste novo cenário, 
agora institucionalizado.

O antigo campo de São Cristóvão, 

onde a feira acontecia, transforma-se em 
um estacionamento com capacidade para 
aproximadamente 700 veículos, onde nos 
finais de semana pode-se notar a presença 
de automóveis de diversas regiões do país. 

Com a transferência da Feira de São 
Cristóvão para dentro do Pavilhão, mui-
tas foram as transformações ocorridas. 
Na medida em que o novo espaço é inau-
gurado, novos atores sociais entram em 
cena: ao mesmo tempo em que surgem 
estabelecimentos nunca antes existentes 
na Feira, muitos feirantes antigos são ex-
cluídos do processo. 

Muitos antigos feirantes acharam que 
não poderiam comportar as despesas 
referentes ao novo espaço: cobertura, 
acabamento nas instalações da sua 
unidade produtiva, luz, água e outras 
despesas. E no espaço de quem não 
pôde ou não quis, alguns feirantes se 
expandiram ou outros chegaram, acre-
ditando em bons negócios num futuro 
promissor. (Ribeiro, 2004:88). 

Rua localizada em área mais periférica. À esquerda, 
exemplo dos churrasquinhos mencionados 
anteriormente, muito comuns na Feira. (Foto: Aline 
Nery. Julho de 2010).

Entrada do restaurante “Baião de Dois”, localizado 
em uma das avenidas principais. (Foto: Aline Nery. 
Julho de 2010).

Cozinha Industrial. Restaurante “Baião de Dois”. 
(Foto: Aline Nery. Julho de 2010).
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Na nova Feira, duas são as entradas 
principais, que dão acesso a uma avenida 
que liga uma extremidade à outra do Pa-
vilhão. Na parte interna, perpendicular-
mente a estas entradas, uma outra ave-
nida liga os dois palcos principais (João 
do Vale e Jackson do Pandeiro), formando 

uma espécie de cruz na qual no centro 
localiza-se a Praça dos Repentistas, uma 
das atrações principais do espaço.

O espaço interno é dividido em ruas, 
que recebem nomes dos Estados e artis-
tas nordestinos. Ao mesmo tempo em que 
ocorre um processo de valorização das 
ruas próximas ao centro e aos palcos prin-
cipais, verifica-se um movimento de peri-
ferização das áreas do entorno. Devido à 
forma como foi projetada, a Feira passa a 
ter valores imobiliários. Palcos fixos são 
criados para as manifestações artísticas, 
denominados também por nomes de artis-
tas nordestinos. Muitos barraqueiros, no 
entanto, criam estruturas de som em suas 
próprias barracas, onde ocorrem shows 
diversos, reproduzindo algo que já acon-
tecia na antiga feira. É criada também 

Área interna do Restaurante “Fome Zero”, 
localizado em área mais periférica. (Foto: Aline 
Nery. Julho de 2010).

Substituindo o cardápio formal, tabela de preços 
improvisada afixada na parede. (Foto: Aline Nery. 
Julho de 2010).

Na foto, barraca vazia sendo utilizada para 
armazenamento de materiais de construção. (Foto: 
Aline Nery. Julho de 2010).

Barraca de produtos nordestinos. (Foto: Flávia 
Paiva. Junho de 2009). 

Casa de Shows “Mistura Brasileira”. (Foto: Aline 
Nery. Julho de 2010).
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uma agenda fixa de atrações, assim como 
grandes shows passam a ser realizados no 
local.

Dentre as transformações estruturais, 
as barracas ganham não apenas insta-
lações fixas, cobertura e infra-estrutura 
(água-encanada, cartão de crédito e telefo-
ne), mas também se modificam para aten-
der ao novo público. Da decoração diferen-
ciada para atrair os clientes à instalação 
de ar-condicionado em algumas barracas 

centrais. Em algumas, como a “Baião de 
Dois”, localizada em espaço privilegiado 
em uma das ruas centrais da Feira, próxi-
ma a um dos palcos principais, encontra-
mos uma estrutura típica de um grande 
restaurante: dezenas de funcionários, co-
zinha industrial, padronização de utensí-
lios como uniformes, toalhas e todo o res-
tante, ambiente climatizado, delimitação 
da “barraca” toda em blindex, e, finalmen-
te, a capacidade de atender centenas de 
pessoas. Contrastando com barracas como 
a Baião de Dois, temos uma série de bar-
racas menores, com uma infraestrutura 
também menor. Em cada uma delas, um 
tipo de público. Um tipo de uso. Formas 
distintas de se vivenciar o lazer. Embora 
não haja delimitações físicas separando 

estes vários espaços no interior do Pavi-
lhão, verifica-se a presença de fronteiras 
simbólicas demarcando o que podemos de-
nominar como os “vários mundos” ali na 
Feira.

Atualmente, o Centro Luiz Gonzaga de 
Tradições Nordestinas conta com aproxi-
madamente 700 barracas fixas. O núme-
ro de visitantes recebidos mensalmente, 
no entanto, é impreciso. No site oficial do 
mesmo constam tanto a informação de 
que passam pelo local cerca de 250.000 vi-
sitantes por mês quanto “mais de 500.000 
pessoas todo mês”. Uma das dificuldades 
encontradas no trabalho de campo refere-
-se à obtenção de documentos oficiais (algo 
praticamente impossível) e ao contato com 
a administração do espaço.

Neste momento inicial da pesquisa, al-
gumas questões, a princípio, me chamam 
a atenção. Se, por um lado, a transferên-
cia para dentro do Pavilhão trouxe maior 
conforto para os barraqueiros, que agora 
possuem uma estrutura fixa para arma-
zenar seus produtos e recursos como água 
encanada e luz elétrica, por exemplo, trou-
xe também a responsabilidade de arcar 
com custos fixos muitas vezes inviáveis 
para os pequenos estabelecimentos, que 
não conseguem competir com a estrutura 

Área próxima ao palco em noite de show do cantor 
Leonardo. (Foto: Aline Nery. 23 de julho de 2010).

Área distante do palco, na mesma noite. (Foto: 
Aline Nery. 23 de julho de 2010).
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dos maiores, cujos donos em alguns casos 
são empresários que compraram pontos 
dentro do espaço, no período da transfe-
rência. Esse processo vem fazendo com 
que muitos feirantes tenham que passar 
seus pontos para quitar suas dívidas. As-
sim, é bastante comum encontrarmos bar-
racas fechadas ou até mesmo vazias, como 
mostra a foto abaixo. Também comum 
é o fato de você visitar uma barraca em 
um mês e, no mês seguinte, já ter outra 
em seu lugar. Novos donos, vendo no lo-
cal uma oportunidade de negócio, chegam 
constantemente. Para atender a esta de-
manda, há até um arquiteto que trabalha 
como freelancer na Feira.

Estabelecimentos diversos dividem es-
paço neste que vem a ser um cenário cul-
tural sincrético - onde podemos encontrar 
barracas de produtos nordestinos ao redor 

de loja de artigos de rock ou uma boate, 
por exemplo. 

Os grandes shows que vêm sendo real 
zados parecem acentuar as desigualdades 
decorrentes do espaço. A entrada, que em 
dias comuns custa R$ 2,00, nestes dias 
pode chegar a custar até R$ 20,00 (ou 
mais, dependendo da atração). Os ingres-

sos, desta forma, acabam funcionando 
como um filtro social, determinando quem 
entra e quem não entra nestes dias. Se a 
criação do CLGTN estabeleceu, ou refor-
çou, a divisão espacial em áreas centrais 
e áreas periféricas, os shows parecem re-

A estátua em bronze de Luiz Gonzaga em uma das 
entradas principais do Centro Luiz Gonzaga de 
Tradições Nordestinas. Na foto, turista americano 
posa para a foto com a esposa (brasileira). (Foto: 
Aline Nery. Julho de 2010).

Estátua de Padre Cícero, localizada em uma das 
entradas principais da Feira. 
(Foto: Aline Nery. Julho de 2010).

Em uma das bilheterias, fila para a compra do 
ingresso, em uma tarde de domingo. (Foto: Aline 
Nery. Julho de 2010).

Painel localizado em uma das entradas, onde se 
encontram pintadas as figuras dos mediadores da 
transição da Feira para dentro do Pavilhão de São 
Cristóvão: o presidente da Feira de São Cristóvão 
na época, Agamenon de Almeida (abraçado a 
Lampião), e o prefeito César Maia (à esquerda). 
(Foto: Aline Nery. Julho/ 2010)

Aline Rocha Nery 



PASOS. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural, 9(3). Special Issue. 2011 ISSN 1695-7121

42

forçar as desigualdades decorrentes desta 
estrutura. Nos dias em que acontecem, 
enquanto as áreas onde se localizam os 
estabelecimentos próximos ao palco abri-
gam um fluxo grande de pessoas, que ali 
se aglomera para assistir à atração, as 
demais ficam vazias, dando à Feira uma 
aparência desértica. Muitos feirantes re-
clamam que, nestes dias, “a Feira pratica-
mente acabou”.

Os restaurantes maiores geralmente 
abrem de terça a domingo. Realizam re-
servas e disponibilizam seus espaços para 
a realização de festas e demais eventos. 
Já os menores, em sua maioria, costu-
mam abrir apenas aos finais de semana 
(no horário já mencionado). O Restauran-
te Baião de Dois (supracitado), é o único 
do qual tomei conhecimento até o momen-
to que faz propagandas em hotéis e pon-
tos turísticos da cidade. Talvez seja este 
um dos motivos que leve a muitos turistas 
irem “direto para ele”, como atestam al-
guns trabalhadores. Nos demais empre-
endimentos, a panfletagem nas ruas da 
Feira feita por funcionários dos estabele-
cimentos é a estratégia mais utilizada.

Se o turismo ainda parece acontecer de 
forma “solta” por ali, e a infra-estrutura 
turística mostra-se precária, o caráter 
turístico da “nova feira” vem sendo cons-
truído gradativamente. É importante res-
saltar que o caráter turístico de um local 
não é de algo natural (visto que nenhum 
lugar é, por si mesmo, naturalmente tu-
rístico), mas sim uma construção cultural 
que envolve a criação de todo um sistema 
de significados através dos quais a reali-
dade é estabelecida, mantida e negocia-
da. (Castro, 2002). Mais do que a simples 
criação de infra-estrutura turística, trata-
-se de um processo que envolve a escolha 
de alguns elementos para figurar no que 
Grünewald denomina “arena turística”, 
que define como um “espaço social onde 
ocorrem interações geradas pela atividade 
turística” (2003:154), assim como a cria-
ção de narrativas a povoar o imaginário 
coletivo, antecipando, de certo modo, a ex-
periência turística. 

No caso da Feira, discursos como “o 
Nordeste é aqui” ou “um pedaço do Nor-

deste no Rio de Janeiro” se articulam 
povoando o imaginário dos turistas com 
idéias de um lugar único e especial. Os 
nove estados da região nordeste, agora, 
são sintetizados em um espaço único, 
“um Nordeste bem perto de você”. O Cen-
tro Luiz Gonzaga de Tradições Nordesti-
nas passa a ser divulgado como um ele-
mento com o qual todos os que se vêem 
como nordestinos, ou se afinizam com 
eles, podem se identificar, a partir de 
uma “unidade totalizadora englobante” 

 (Siqueira, 2008). Ele é, portanto, um sím-
bolo, cujo significado é o de representar 
TODO o povo nordestino, independente 
das diferenças entre eles. Se a trajetória 
da Feira de São Cristóvão é marcada por 
vários interesses políticos, o Pavilhão ago-
ra, como símbolo desta nova feira, passa a 
figurar como pano de fundo das propagan-
das eleitorais, muitas delas realizadas ali 
mesmo no local. Nos folhetos dos candida-
tos, a foto do Pavilhão recebe destaque, e 
pretende informar, simbolicamente, que 
aquele político é alguém que cuidará de 
toda a “família” nordestina no Rio de Ja-
neiro.

Verifica-se a tentativa de se fixar ca-
racteres e imagens constituintes do que 
seria uma identidade nordestina. Tal fato 
pode ser percebido logo em uma das en-
tradas principais da feira, na qual o visi-
tante é recebido pela estátua em bronze 
do músico Luiz Gonzaga, o “rei do baião”, 
anunciando, simbolicamente, com sua 
sanfona, um pouco do que pode ser en-
contrado dentro do Pavilhão. A figura de 
Lampião, tendo o Pavilhão como pano de 
fundo, também pode ser encontrada no 
banner afixado nas divisórias da entra-
da, próximo à roleta. Nele, a Associação 
dos Feirantes junto à Prefeitura do Rio de 
Janeiro dá as boas vindas a todos os vi-
sitantes, conclamando-os a conhecerem o 
“nosso” Nordeste. Recentemente, foi inau-
gurada na entrada oposta uma nova está-
tua: a de Padre Cícero!

É  interessante observarmos como 
a Feira, ao ser transformada no Centro 
Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas, 
encontrou na mídia um poderoso agente 
social central e privilegiado para a cons-
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trução, produção e circulação de sentidos 
acerca desta identidade nordestina no Rio 
de Janeiro, identidade esta reforçada na 
medida em que ela passa a ser divulgada 
como um atrativo turístico da cidade. Em 
seu site oficial, a mesma é divulgada como 
uma “homenagem” aos nordestinos. O guia 
online “Guia Rio de Janeiro” e a “Rio Tur” 

 (órgão executivo da Secretaria Especial 
de Turismo) apresentam-na como “um pe-
daço do Nordeste no Rio”. Já no guia de 
viagens “O seu guia”, encontra-se na lis-
ta das 50 coisas que traduzem o que é ser 
carioca. O caráter turístico da nova Feira 
vai sendo, aos poucos, construído no ima-
ginário dos cariocas e daqueles que alme-
jam visitar a “cidade maravilhosa”. 

Muito embora o olhar do turista seja 
mediado pelas coisas que ele vê, lê ou ouve 
sobre determinada atração, é importante 
nos atentarmos ao fato de que não se trata, 
sobremaneira, de um processo mecânico. 
Afinal, a partir de diferentes narrativas, 
cada um de nós constrói a sua própria, 
“selecionando, manipulando e brincando 
com as imagens” que nos são oferecidas. 
E esta narrativa, na sua singularidade, 
pode ser considerada “verdadeira e autên-
tica” (Castro, 2002:85). Estudar o turismo 
na Feira de São Cristóvão implica, pois, 
refletirmos também acerca dos vínculos 
que tanto a Feira, quanto o próprio turis-
mo, mantêm com as demais dimensões da 
dinâmica urbana. Afinal, ambos, assim 
como a própria cidade, não só admitem e 
abrigam grupos heterogêneos, como tam-
bém estão fundados nessa heterogeneida-
de (Magnani, 1996).

O Centro Luiz Gonzaga de Tradições 
Nordestinas, enquanto uma organização 
da vida social, apresenta-se constituído 
não apenas por aparatos físicos e recur-
sos humanos, mas sim por toda uma rede 
simbólica que o permeia (Laplantine e 
Trindade, 2007). Sob esta ótica, as está-
tuas com ícones nordestinos localizadas 
nas entradas, o guichê da venda de in-
gressos, as fotos dos possíveis fundadores 
da Feira pintadas nos muros, as grades 
que separam a área da feira, da rua, e, a 
música em volume audível do lado de fora, 
fazem parte de toda uma rede simbólica 

Aline Rocha Nery 

que prepara os visitantes para a saída 
da vida cotidiana e entrada em um outro 
universo de significações. Não um lugar 
comum, mas o lugar da festa, da alegria, 
da performance muitas vezes, onde emo-
ções raramente expressas no dia a dia são 
capazes de ser vivenciadas. 

Bibliografia

Becker, Howard
1977 De que lado estamos? Uma Teoria da 

Ação Coletiva.  Rio de Janeiro: Zahar 
Editores. 

Cardoso, André L. C.
2006 Arquitetura Encapsulando a Infor-

malidade: da Feira dos Paraíbas ao 
Centro Luiz Gonzaga de Tradições 
Nordestinas. Universidade Federal do 
Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.

Castro, Celso
2002 “Narrativas e imagens do turismo 

no Rio de Janeiro”. In Velho, Gilber-
to (org). Antropologia Urbana: Cultu-
ra e sociedade no Brasil e em Portu-
gal:80-87. Rio de Janeiro: Jorge Zahar 
Editor.

Gastal, Susana
2005 Turismo, imagens e imaginários. 

São Paulo: Aleph, 2005.
Geertz, Clifford
2001 “O Saber Local e alguns de seus li-

mites”. In Nova Luz sobre a Antropolo-
gia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar.

Giacomini, Sonia M.
2007 Emoção “brega” e relações de gêne-

ro na Feira de São Cristóvão: corações, 
corpos e mentes em transbordamento 
emocional. 31º Encontro Anual da AN-
POCS. Caxambu-MG.

Giacomini, Sonia M. e Costa, Adailton M.
2008 Relações de gênero, corpo e raça e 

Geração em contextos de sociabilidade 
na cidade do Rio de Janeiro. Disponí-
vel em: <http://www.puc-rio.br/pibic/
relatorio_resumo2008/relatorios/ccs/
soc/ada.pdf>. Acesso em 01 de julho de 
2010.

Goldemberg, Mirian.
2009 A arte de pesquisar: como fazer pes-

quisa qualitativa em Ciências Sociais. 
Rio de Janeiro: Record.



PASOS. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural, 9(3). Special Issue. 2011 ISSN 1695-7121

44

Grünewald, Rodrigo de A.
2003 “Turismo e Etnicidade”. Horizon-

tes Antropológicos, Porto Alegre,  
9(20):141-159.

Laplantine, François
2007 Aprender Antropologia.  São Paulo: 

Brasiliense.
Laplantine, François e Trindade, Liana 
1997 O que é imaginário. São Paulo: Bra-

siliense. 
Magnani, Guilherme C.
1996 “Quando o campo é a cidade: fazendo 

antropologia na metrópole”. In  Mag-
nani, J. G. C. , Torres, L. de L.  (orgs). 
Na Metrópole. Textos de antropologia 
urbana:15-53. São Paulo: EDUSP/ FA-
PESP. .

Mauss, Marcel
2005 “A Expressão Obrigatória dos Sen-

timentos (Rituais Orais Funerários 
Australianos)”. In Ensaios de Sociolo-
gia: 325-335. São Paulo: Perspectiva. 

Nery, Aline R. “Nós” e a Feira: Turismo, 
Significados e Representações Sociais 
na Feira de São Cristóvão–RJ. CSOn-
line, Setembro de 2010. Disponível em 
http://www.editoraufjf.com.br/revis-
ta/index.php/csonline/article/viewFi-
le/751/648

Ribeiro, Maria de F.
2004 Nem Feira dos Paraíbas nem Shop-

ping dos Nordestinos: um estudo sobre 
o Centro Luiz Gonzaga de Tradições 
Nordestinas. Tese. Programa de En-
genharia de Produção. COPPE/UFRJ. 
Rio de Janeiro.

Santana, Agustín
2009  Antropologia do turismo: analogias, 

encontros e relações. São Paulo: Aleph. 
Siqueira, Euler D. de.
2008 A nova maravilha do turismo: prá-

ticas simbólicas e narrativas identi-
tárias na eleição do Cristo Redentor. 
Anais da 26ª Reunião Brasileira de 
Antropologia.  Brasília: Editora da 
ABA. (01):. 1-19.

NOTAS

1 Iguaria típica nordestina.

2 Localizada no bairro de São Cristóvão e reduto da cul-
tura nordestina na cidade do Rio de Janeiro, a tradicional 
Feira de São Cristóvão, também conhecida como “Feira 
dos Paraíbas”, teve origem com a chegada de retirantes 
nordestinos na cidade, por volta do ano de 1945. Embora 
existam várias versões para o surgimento da Feira, o fato 
é que ela surge como um território simbólico de perten-
cimento – uma tentativa de se reproduzir um pedaço do 
Nordeste – ou uma junção de vários nordestes – no Rio de 
Janeiro. Criam-se cheiros, sons e cores que visam remeter 
a um Nordeste sonhado, amenizando a saudade e auxilian-
do o migrante em sua nova vida na “cidade grande”. Loca-
lizada no Campo de São Cristóvão, a Feira permaneceu ao 
ar livre por cerca de 58 anos, até a inauguração, no ano de 
2003, do Centro Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas.

3 O Pavilhão de São Cristóvão é um projeto arquitetônico 
modernista do arquiteto Sérgio Bernardes, famoso devido 
à sua cobertura sustentada por cabos de aços que cobriam 
grandes vãos livres, compondo uma superfície parabólica. 
Criado para abrigar a Exposição Internacional da Indús-
tria e do Comércio, deveria ser uma construção temporá-
ria, mas acabou permanecendo no local, sendo utilizado 
posteriormente para a realização de alguns eventos, como 
a Comemoração do IV Centenário da Cidade, mostras co-
merciais e culturais (Cardoso, 2006). Na década de 1970, 
sua famosa cobertura é danificada por uma ventania e, 
com isso, removida. O Pavilhão vive, durante anos, uma 
situação de abandono, até ser utilizado na década de 1990 
como sede dos barracões das Escolas de Samba do Rio de 
Janeiro. No entanto, após a transferência das mesmas para 
o Cais do Porto, o Pavilhão é desativado e passa por um 
processo intenso de constante degradação, vindo a abri-
gar, no ano de 2003, o Centro Luiz Gonzaga de Tradições 
Nordestinas.

4 No ano de 1993, a Lei Municipal nº 2052, de 26 de no-
vembro, já havia instituído no Campo de São Cristóvão o 
Espaço Turístico e Cultural Rio/Nordeste, ponto de inte-
resse turístico. (Fonte: www.jusbrasil.com.br).
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Resumo: O artesanato Pataxó na aldeia de Coroa Vermelha sempre esteve ligado ao caráter de 
entreposto da região. No contexto do turismo de massa realizado na região a partir de 1970, esse 
artesanato ganha novos contornos de significação. A partir do ano 2000 é criado um centro de 
artesanato indígena na região. Realizei um levantamento com 28 das 300 lojas Pataxó no verão 
de 2010 a respeito de aspectos da circulação, produção e significação do artesanato indígena. Em 
relação à produção, o artesanato Pataxó sofre grande padronização na apresentação. No processo de 
circulação desse artesanato ocorre uma apropriação desigual de sua rentabilidade. São apresentados 
dois grandes tipos de significado para o artesanato; arte local ou souvenir turístico.
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Title: Pataxo craft and tourism: Production,circulation and meaning at Coroa Vermelha Village, 
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Abstract: Pataxó craft made at Coroa Vermelha village has always been a part of the warehouse 
activities held at the region. As mass tourism grew since 1970, this craftsmanship acquires new 
meanings. In 2000, a center of native handicrafts was created. During the summer of 2010 a survey 
with 28 of 300 Pataxó stores was conducted to investigate circulation, production and meaning of 
native handicrafts. Regarding production, Pataxó craftsmanship suffered a great standardization in 
. Regardint circulation process an unequal appropriation of profitability was found. As for meaning, 
two kinds were observed, handicraft is either local art or  touristic souvenir.
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Introdução

A aldeia Pataxó de Coroa Vermelha, 
lócus dessa pesquisa, se localiza a aproxi-
madamente 17 km do centro do município 
de Porto Seguro e faz parte do município 
de Santa Cruz Cabrália, do centro do qual 
dista cerca de 8 km. Até então considera-
da apenas um bairro de Santa Cruz Ca-
brália, a região foi reconhecida e demar-
cada como Terra Indígena em 1996. A 
partir dessa data, a Terra Indígena Coroa 
Vermelha passou a se constituir de uma 
área de 1420 hectares às margens da BR 
367, na praia de Coroa Vermelha, denomi-
nada Gleba B e uma área de 72 hectares, 
distante cerca de 7 km da praia de Coroa 
Vermelha em direção à Mata. (Sampaio, 
1996)

A ocupação da região pelos Pataxó se 
inicia na década de 1970, sendo o comércio 
de artesanato, desde então, uma das prin-
cipais atividades econômicas e provavel-
mente a mais lucrativa, considerando-se 
sua sazonalidade. A idéia inicial parece 
ter sido a de que o comércio na região seria 
favorecido pelo seu papel de entreposto, 
ocasionado pela chegada de duas estradas 
federais, a BR 367 e a BR 101 à região. No 
entanto, terminada a construção desses 
trechos de estradas federais, elas ocasio-
nam também a chegada massiva de turis-
tas à região. A partir desse movimento os 
Pataxó passam a, decisivamente, ter na 
venda de artesanato, agora aos turistas, 
uma atividade econômica fundamental. 

A produção de artesanato, no entanto, 
muito além de mera atividade econômica, 
tem sentidos fundamentais ligados à cons-
trução e articulação da identidade étnica, 
podendo ser considerada sinal diacrítico 
(Barth, 2000). De fato, ao longo da histo-
ria dos órgãos de tutela indígena no Bra-
sil, a produção de artesanato, bem como o 
uso de uma língua e de rituais próprios, 
foram entendidos como os demarcadores 
da identidade indígena (Peres, 2004). 
Embora o valor real de cada um desses 
marcadores, dentro da lógica interna de 
cada povo, seja bastante relativizado é 
fato que para uma avaliação externa são 
fundamentais, quando se trata de reco-

nhecimento, principalmente por leigos, da 
indianidade de determinada comunidade. 
Assim, além de se constituir numa ativi-
dade econômica fundamental, a produção 
e comércio de artesanato se tornam pila-
res da afirmação da indianidade Pataxó. 

O artesanato Pataxó, dada sua impor-
tância na luta desse povo pela subsistên-
cia, movimenta diversas aldeias e esforços 
organizados de inúmeros sujeitos, num 
fluxo que culmina na venda aos turistas 
em Coroa Vermelha. Nesse trabalho, pre-
tendo discutir alguns aspectos desse flu-
xo de artesanato que culmina na aldeia 
de Coroa Vermelha, mas envolve diversas 
outras, bem como envolve uma dialética 
de significação atribuída ao artesanato. 
Essa dialética teria, acredito, muito a di-
zer sobre os desdobramentos contemporâ-
neos dos processos de “modernização” en-
volvendo povos indígenas e o contexto da 
globalização e a respeito das formas como 
se dá o diálogo intercultural.

Procurarei construir nesse trabalho 
uma interpretação do artesanato que bus-
que analisar sua existência como uma for-
ma de continuidade na tradição indígena. 
Embora tenha sido amiúde demonstrado, 
entre outros por Grunewald (1999), que o 
artesanato Pataxó, em seu formato atual, 
começa a ser produzido na década de 1970, 
proponho uma interpretação que procure 
enxergá-lo como persistência da tradição. 
Por um lado, a literatura demonstra que 
o lapso de tempo em que houve desconti-
nuidade é aparentemente curto, pois há 
uma constância ao menos na memória da 
tradição artesanal. Por outro, procura-se 
conceber a tradição aqui para além dos 
objetos, como um modo de ver, de ser e 
de fazer que caracteriza a relação com a 
história mantida por determinado grupo 
social.      

Este texto é resultado do trabalho de 
campo realizado entre os Pataxó desde 
2005, embora se articule de maneira mais 
sistemática a partir de 2008, bem como 
de um levantamento de campo, realizado 
no centro de artesanato Pataxó da Coroa 
Vermelha no verão de 2010. A metodolo-
gia utilizada para o trabalho de campo é 
eminentemente qualitativa, em conformi-
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dade com a proposta de pesquisa etnográ-
fica, embora, no caso do levantamento de 
campo, tenha sido empregada uma meto-
dologia quantitativa. Nesse levantamento 
questionei 28 comerciantes indígenas, de 
um universo de 300 trabalhando no verão 
de 2010. Esses dados ajudaram a delinear 
o que já havia sido percebido pela observa-
ção participante em relação aos fluxos do 
artesanato entre as aldeias Pataxó, além 
de colaborarem para compreender alguns 
aspectos de sua produção, uso e significa-
dos.

O Parque Indígena: breve descri-
ção do contexto da pesquisa

Na aldeia Pataxó de Coroa Vermelha, 
existe desde o ano de 2000, um centro de 
artesanato, um estacionamento e o sím-
bolo da cruz, conhecido como “o cruzeiro” 
entre os índios, que representa o local 
da primeira missa. Essas referências já 
existiam antes, no entanto, como marco 
de comemoração dos 500 anos de Desco-
brimento, o governo federal à época cons-
truiu uma nova estrutura. Reformulou-se 
o centro de artesanato, antes composto 
por barracas de praia, agora uma bela 
construção de madeira e palha de estilo 
rústico e referências à estética indígena. 
O estacionamento teve o chão de terra ci-
mentado e recebeu uma guarita para fis-
calização de entrada e saída. Foram cons-
truídos também; um novo símbolo da cruz 
da primeira missa e um museu indígena, 
estabelecendo um complexo indígena na 
região. É a esse complexo que os Pataxó 
chamam de Parque Indígena. 

Nesse processo, foram retirados da re-
gião os comerciantes não-indígenas e foi 
construído para estes um centro de ar-
tesanato, conhecido como “shopping dos 
brancos”. No momento de construção do 
centro de artesanato indígena, a solução 
encontrada para contemplar aos interes-
ses indígenas tinha sido a de que seriam 
construídas lojas, no formato de ocas (ou 
Quigemes no termo Jê utilizado pelos 
Pataxó). Estas seriam doadas àqueles 
comerciantes e famílias que já possuíam 
sua loja no esquema anterior, de barracas 

de praia. 
Estes Quigemes, construídos na beira 

da praia ficam dispostos formando uma 
rua ladeada por duas fileiras de barra-
cas, que leva à cruz comemorativa dos 
500 anos. À esquerda de quem caminha 
por essa rua em direção à praia fica uma 
construção circular, em formato de Qui-
geme. Essa construção possui 40 metros 
de diâmetro, em formato circular é com-
posta por várias lojas e constitui o Cen-
tro de Artesanato Indígena. Na verdade 
trata-se de uma parte dele, já que o mes-
mo estende-se até a praia, mas os índios 
o consideram um espaço diferenciado, por 
ser ocupado apenas por lojistas indígenas. 
Nele ficam localizadas algumas das lojas 
dos comerciantes do centro e, atrás dele, 
fica localizado o estacionamento, utilizado 
por banhistas que vão à praia de Coroa 
Vermelha e ao centro de artesanato. 

Administração do Parque Indíge-
na: gestão do conflito e controle 
local sobre o artesanato e seus 
fluxos.

  
O momento da comemoração dos 500 

anos de Descobrimento, de acordo com a 
narrativa indígena, foi especialmente em-
blemático e problemático para os Pataxó. 
Emblemático, pois foi o momento onde se 
destacaram no cenário nacional, estabe-
lecendo para si uma posição simbólica de 
povo do Descobrimento, aqueles que lá es-
tavam quando do achamento do que viria 
a ser o Brasil. Embora essa posição tenha 
seus problemas do ponto de vista da histo-
riografia local, ela exerce o efeito de atri-
buição de status social que a posição con-
fere. Problemático, por outro lado, pois no 
mesmo momento em que os Pataxó rece-
biam inédita atenção do Estado brasileiro, 
alguns movimentos e protestos indígenas 
na região foram duramente reprimidos 
pela polícia estadual, restabelecendo o an-
tigo descaso do poder público com a causa 
indígena. Além dessa questão, havia ain-
da o desafio de criar uma forma de admi-
nistrar os ganhos obtidos com o episódio 
da comemoração dos 500 anos. Era preci-
so equilibrar a distribuição de benefícios 
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entre o maior número possível de índios e, 
ao mesmo tempo, garantir que os ganhos 
fossem duradouros.

A solução para as lojas do centro de 
artesanato se baseou então no fato de 
que diversas famílias já possuíam lojas 
e que, por isso, deveriam ter o direito de 
ficar com as novas lojas construídas pelo 
governo. No entanto, como resolver o pro-
blema de fazer essas conquistas durarem? 
Os Pataxó, desde aquele momento, no ano 
2000, estabeleceram uma gestão do Par-
que Indígena, diferenciada da gestão do 
cacique. Essa diferenciação não se estabe-
leceu como uma quebra de hierarquia ou 
diminuição do poder do cacique, mas como 
uma divisão administrativa. Embora 
exista uma diferenciação entre o cacique 
e o administrador do Parque, na prática o 
administrador está subjugado ao poder do 
cacique. Embora haja relativa liberdade 
administrativa, em última instância, vale 
a palavra do cacique. 

De toda forma, essa gestão do Parque 
Indígena, eleita a cada dois anos, se ocupa 
dos problemas mais cotidianos do centro 
de artesanato, do museu e do estaciona-
mento. Grande parte das receitas que 
mantém a gestão do cacique, bem como 
as que são utilizadas para a construção 
de benfeitorias em toda a comunidade 
vem da administração do Parque. O esta-
cionamento, utilizado tanto por pessoas 
que vão à praia de Coroa Vermelha quan-
to pelas que vão ao centro de artesanato 
indígena é, entre as três estruturas que 
compõem o Parque, uma das melhores e a 
mais rentável fonte de renda, que garan-
te a manutenção das instâncias de poder 
Pataxó.

A necessidade do estabelecimento de 
uma gestão específica para o Parque Indí-
gena não diz respeito, no entanto, apenas 
à administração burocrática, ela é tam-
bém um eficiente instrumento de gestão 
do conflito. É preciso ter em conta que 
grande parte dos interesses financeiros 
mais diretos de indivíduos e famílias de 
Coroa Vermelha e até de outras aldeias da 
região passam pelo centro de artesanato. 
O que define em muitos casos a maior ou 
menor prosperidade de famílias inteiras é 

a receita do artesanato. As outras recei-
tas e práticas de subsistência - doações 
da FUNAI2, programas sociais (bolsa-fa-
mília, etc), agricultura, coleta, empregos 
fora da aldeia - estabelecem um relativo 
equilíbrio, até por sua distribuição con-
trolada e administrada deliberadamente 
para equalizar. O sucesso comercial no 
centro de artesanato é, então, um dife-
renciador social importante na aldeia de 
Coroa Vermelha. 

Por essa razão, não são poucos os con-
flitos entre indivíduos e famílias em fun-
ção das decisões que envolvem o Parque 
Indígena. Um exemplo corriqueiro pode 
ser ilustrado com um relato do atual ad-
ministrador do Parque. O “Kapimbará” 
me dizia, no verão de 2010, que começa-
ra a instalar portões para fechar o acesso 
ao centro de artesanato, principalmente 
durante o período noturno. Essa era uma 
reivindicação dos próprios donos de lojas, 
mas vinha sendo recebida com bastante 
amargor pelas famílias que habitavam as 
imediações do centro de artesanato. De 
acordo com o Kapimbará, estavam ocor-
rendo problemas no período da noite, com 
pessoas entrando no centro de artesanato 
e “fazendo sujeira”. Essa situação, segun-
do ele, causadas “pelos próprios índios”, 
que seriam seus autores, atrapalhava os 
negócios, pois os comerciantes eram obri-
gados a fazer a limpeza do local antes de 
abrir as lojas, atrasando o início do tra-
balho. 

Por outro lado, para as famílias que 
residiam nas imediações o fechamento 
do acesso ao Parque, ainda mais no perí-
odo noturno, significava fazer um desvio 
considerável antes de chegar em casa ao 
final do dia. Um conflito que à primeira 
vista se trata de um simples conflito de vi-
zinhança, opõe de um lado famílias mais 
prósperas, que possuem lojas e vivem do 
comércio de artesanato e, de outro, famí-
lias menos prósperas, muitas vezes pro-
dutoras do artesanato, mas sem a possi-
bilidade de possuírem lojas. Este segundo 
grupo de famílias, que em geral habitam 
as imediações do centro de artesanato, se 
sente então duplamente excluído, por um 
lado da possibilidade de atuar no centro 

Produção, Circulação e Significados do Artesanato Pataxó no Contexto...



49

ISSN 1695-7121PASOS. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural, 9(3). Special Issue. 2011

Sandro Campos Neves 

de artesanato e, por outro, pelo acesso a 
ele fechado, ainda que se constitua em um 
atalho no caminho para casa. 

Cabe à administração do Parque Indí-
gena mediar esse conflito. Por um lado, 
está claro que ela privilegia, de certa 
forma, os interesses dos comerciantes, 
nesse caso específico, pois instalou os por-
tões. Por outro lado, procurarei mostrar, 
ao longo desse trabalho, de que formas a 
administração do Parque Indígena bus-
ca minorar os efeitos da desigualdade 
de apropriação da renda do comércio de 
artesanato, realizando inclusive a cons-
trução de benfeitorias com parte de seus 
recursos, auferidos através dos comer-
ciantes. 

A produção do artesanato Pataxó: 
aspectos estruturantes da circu-
lação

O conflito sobre o centro de artesana-
to indígena possibilita proceder a uma 
primeira explicação sobre a produção de 
artesanato em Coroa Vermelha. Em pri-
meiro lugar é preciso dizer que quando 
falo em artesanato me refiro ao artesa-
nato considerado “tipicamente Pataxó”, 
ou seja, arcos, flechas, gamelas, colares 
e pulseiras de sementes e conchas, entre 
outros objetos de simbolismo indígena. 
Outros tipos de artesanato são comercia-
lizados em Coroa Vermelha, tanto por ín-
dios quanto por não-índios, mas esses não 
serão mencionados por não serem meu 
foco aqui. Também importa dizer que não 
necessariamente são apenas os índios que 
comercializam o artesanato Pataxó, sendo 
ele extremamente comum, inclusive, entre 
comerciantes não-indígenas nas cidades 
de Porto Seguro e Santa Cruz Cabrália. 

Procurarei analisar o que chamo de 
aspectos estruturantes da circulação, ou 
seja, as condicionantes da produção a par-
tir de três dimensões principais da vida 
para os Pataxó. A primeira delas seria a 
das relações de parentesco. A partir des-
sas relações se estabelece tanto a produ-
ção quanto a circulação do artesanato. 
Aquilo que é produzido e a forma como é 
comercializado, depende de uma série de 

relações entre parentes próximos e dis-
tantes. A segunda dimensão seria a da 
territorialidade. As formas de territoria-
lização que presidiram a divisão da T.I. 
Coroa Vermelha são também as que pre-
sidem a organização indígena do turismo. 
Finalmente, a dimensão das relações po-
líticas, presididas tanto pelo parentesco, 
quanto pela territorialidade e pelas rela-
ções econômicas é uma dimensão funda-
mental que será abordada a seguir como 
estruturante da circulação e condicionan-
te da produção do artesanato Pataxó. 

A produção do artesanato Pataxó pode 
ser em parte explicada pelo conflito men-
cionado anteriormente. Como apenas 300 
famílias da comunidade têm acesso às lo-
jas de artesanato, existe um número con-
siderável de famílias que vivem da pro-
dução do artesanato, mas não tem onde 
comercializá-lo, a não ser pelo pouco fru-
tífero comércio ambulante na praia. Dos 
comerciantes entrevistados durante o le-
vantamento de campo aproximadamente 
60,7% (17) compram, ao menos uma parte 
do artesanato que vendem, de outros ín-
dios da Coroa Vermelha. Junta-se a isso 
o fato de que 100% (28) dos comerciantes 
entrevistados afirmaram não fabricar a 
totalidade de seu artesanato. Assim, é 
possível afirmar que existe uma conside-
rável dependência dos comerciantes de ar-
tesanato em relação a famílias produtoras 
de artesanato da Coroa Vermelha. 

No entanto, o retrato dessa dependên-
cia não é aquele em que os fornecedores 
exercem um controle sobre a revenda. A 
situação na Coroa Vermelha é a contrária. 
Como a alternativa para os produtores 
de artesanato à revenda aos lojistas é o 
comércio ambulante, para o qual muitos 
não têm condições físicas e que, de toda 
forma, é praticamente inócuo, o que acon-
tece é a venda da produção artesanal por 
preços baixos, devido à grande concorrên-
cia. Grande parte dos comerciantes se es-
pecializa na venda e um número bastante 
pequeno deles fabrica grande quantidade 
do artesanato que vende. De todos os tipos 
de artesanato produzido pelos próprios co-
merciantes, apenas os colares, pulseiras e 
brincos atingem uma marca de produção 
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significativa (50% ou 14 comerciantes). 
Em todas as outras peças (gamelas, pen-
tes, arcos, flechas, lanças, zarabatana, 
chocalho, cocar, petisqueira, colher de 
pau, anel, roupa, etc) o número de comer-
ciantes que são também fabricantes é bas-
tante inferior a 50%, ficando numa média 
próxima a 35%. 

Além dessa situação interna, existe 
a produção e circulação entre aldeias. A 
aldeia de Coroa Vermelha fica num raio 
de até 200 Km de várias outras aldeias 
Pataxó da região, como as de Barra Ve-
lha, Boca da Mata, Meio da Mata, Aldeia 
Velha e Mata Medonha. De algumas delas 
a distância é de até 50 Km, o que facilita 
grandemente o comércio e revenda entre 
aldeias. Dos comerciantes entrevistados 
89% (25), afirmaram comprar parte de 
seu artesanato de outras aldeias Pataxó. 
As aldeias mais citadas foram as de Boca 
da Mata (40%), famosa por sua produção 
de gamelas, Barra Velha (32%), tradicio-
nal produtora de colares e Mata Medonha 
(24%), conhecida entre os Pataxó por uma 
produção variada, sendo nesse aspecto su-
perior até à da Coroa Vermelha. 

Essa situação acentua o caráter dos 
comerciantes de Coroa Vermelha como 
especialistas na revenda de artesanato, 
deixando grande parte da produção para 
os outros índios da aldeia e para índios 
de outras aldeias. As razões que explicam 
essa situação são diversas. Em primeiro 
lugar, o trabalho de compra e revenda do 
artesanato consome grande parte do tem-
po dos comerciantes. Além disso, a produ-
ção de artesanato é, do ponto de vista de 
um negócio coletivo, a grande saída vis-
lumbrada por todas as aldeias da região, 
assim a produção é intensa. A única forma 
de se destacar economicamente da massa 
de produtores de artesanato é possuir um 
ponto de comercialização, o que acaba por 
obrigar ao proprietário a dedicação exclu-
siva a ela. 

Assim, é possível fazer algumas consi-
derações iniciais sobre a produção e a cir-
culação do artesanato na aldeia de Coroa 
Vermelha. Em primeiro lugar, existe uma 
separação clara, embora não necessaria-
mente estanque ou dicotômica, entre os 

produtores e os comerciantes de artesana-
to. A relação de força, economicamente fa-
lando, se exerce dos revendedores para os 
produtores. Os produtores vendem o arte-
sanato a baixo preço em função da grande 
concorrência e grande parte do lucro fica 
com os revendedores.3 Em segundo lugar, 
ocorre a diferenciação de um segmento de 
especialistas na revenda de artesanato 
com interesses próprios, que não neces-
sariamente se coadunam com os da lide-
rança indígena, nem com os do restante 
da comunidade e passam a constituir uma 
força política considerável. Por fim, existe 
uma especialização das aldeias, que em 
parte tem relação com os tipos de maté-
ria-prima encontrados em cada região e a 
qualidade dos artesãos, e que, em última 
instância, vive da revenda a Coroa Ver-
melha. 

Dessa forma, a produção do artesana-
to Pataxó se estrutura com base numa 
relação de produção assimétrica, relacio-
nada a um critério de antiguidade. Como 
mencionado anteriormente, apenas as fa-
mílias que já possuíam lojas no centro de 
artesanato indígena tiveram acesso ga-
rantido às lojas do novo centro de artesa-
nato. Essas famílias obviamente foram as 
primeiras a chegar na região. O novo cen-
tro de artesanato tornou inócua a, já pou-
co efetiva, venda de artesanato ambulan-
te na praia. Assim, as famílias produtoras 
que não foram contempladas com as lojas 
no centro de artesanato têm duas opções: 
comprar ou alugar lojas ou vender sua 
produção aos comerciantes que possuem 
loja. O aluguel de lojas, aliás, é uma for-
ma de subsistência bastante comum entre 
as famílias possuidoras das lojas, já que 
o valor cobrado, que varia de R$ 300,00 a 
R$ 400,00 é uma segurança mensal que o 
comércio não oferece, embora este ofere-
ça oportunidades de lucro maior na alta 
temporada. A formação de um grupo de 
revendedores produz um segmento mais 
próspero e enriquecido. Este grupo, cujas 
relações de poder já estavam estabeleci-
das pelo parentesco e pela antiguidade de 
ocupação da Coroa Vermelha as vê refor-
çadas pela prosperidade.  

Sobre esse aspecto importa retomar 
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algo do processo de formação da aldeia de 
Coroa Vermelha. O pajé Itambé, aponta-
do por muitos índios, bem como pelos do-
cumentos oficiais (Carvalho e Sampaio, 
1992) como o primeiro Pataxó a chegar 
à Coroa Vermelha, lembra que, na épo-
ca, ele era um dos responsáveis pela or-
ganização comercial da praia de Coroa 
Vermelha e “distribuía os terrenos para 
os parentes que chegava”. Os documentos 
oficiais relatam que desde 1973 a prefeitu-
ra “delimita lotes para a ocupação dos ín-
dios e lhes constrói casas, atraindo novos 
contingentes indígenas (Id.: 8). Embora 
esse relato oficial dê conta da delimitação 
de lotes para moradia, não menciona os 
critérios de sua distribuição, nem os da 
área de comércio. Sobre essas áreas é que 
Itambé afirma sua ingerência. 

Itambé conta que distribuía as famí-
lias ao longo da praia de Coroa Vermelha. 
Essa distribuição teve, como é comum 
entre os Pataxó, bem como em qualquer 
sociedade indígena, relações com o paren-
tesco. As famílias que se dirigiram para 
Coroa Vermelha em seguimento à Itambé, 
considerando ter sido ele o primeiro Pa-
taxó da região, foram, em geral, aquelas 
próximas a ele nas relações de parentes-
co. Alguns sobrinhos, primos e famílias 
de amigos e conhecidos de Itambé estão 
entre os primeiros que chegaram à região 
e que possuem lojas no centro de artesa-
nato.  

Importa destacar também o que acon-
tece com relação à padronização da pro-
dução do artesanato. Em uma estratégia 
que parecesse ter sido gerada por uma 
economia do conflito, os Pataxó atualmen-
te comungam da opinião de que precisam 
minimizar as diferenças individuais entre 
o artesanato produzido, de forma a esta-
belecer um equilíbrio entre os comercian-
tes diante dos turistas. Cada loja tem o 
controle sobre seus estoques, variedades 
e tipos de produtos comercializados. No 
entanto, existe uma grande padronização, 
que faz com que cada arco, por exemplo, 
independente de por qual artesão tenha 
sido produzido, seja semelhante, assim 
como ocorre com os colares, pulseiras e 
toda a produção. Assim, não há competi-

ção em relação às qualidades estéticas de 
cada tipo de artesanato e, embora aqui e 
ali tenham sido destacados pelos índios 
alguns artesãos, a idéia predominante é 
a de que todos são capazes de produzir as 
peças em igualdade de condições. 

Essa estratégia evita criar mais uma 
frente de competição para os revendedo-
res, frente essa que poderia favorecer os 
produtores. Se houvessem diferenças es-
téticas significativas entre as obras, os 
artistas mais reputados seriam mais pro-
curados para a compra de suas peças e 
ganhariam poder de barganha, ainda que 
em detrimento da maioria dos produtores. 
No entanto, além de fazer parte de uma 
economia do conflito, evitando abrir mais 
uma frente, essa estratégia parece fazer 
parte do projeto de construção de indiani-
dade Pataxó. 

A todo tempo os comerciantes procu-
ram destacar o fato de que o artesanato 
comercializado na Coroa Vermelha é “ti-
picamente” Pataxó. Assim, essas obras 
artesanais fariam parte do sistema de 
afirmação da etnicidade, investindo-se em 
símbolos específicos e atribuindo-lhes sig-
nificado, de forma a reforçar um ponto de 
vista. Essa estratégia de acúmulo de ca-
pital simbólico exige a padronização como 
forma de afirmação do caráter específico. 
Assim, é possível raciocinar a respeito 
como Bourdieu, (2004: 112) que afirma 
que:

[...] os critérios objectivos de identidade 
étnica [...] são objectos de representa-
ções objectais, em coisas (emblemas, 
bandeiras, insígnias, etc.) ou em actos, 
estratégias interessadas de manipula-
ção simbólica que têm em vista deter-
minar a representação mental que os 
outros podem ter dessas propriedades 
e dos seus portadores.          
Assim, a reprodução da idéia de que o 

artesanato faz parte do conjunto de carac-
terísticas e tradições étnicas da comuni-
dade precisa se apoiar na padronização 
das peças. Tudo se passa como se o conhe-
cimento e a capacidade para produzi-las 
fosse homogeneamente distribuído entre 
todos na comunidade, como uma tradição 
compartilhada igualmente. Essa percep-
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ção cuidadosamente urdida e comparti-
lhada se torna rapidamente um consenso 
do qual não se tem mais lembrança da ori-
gem.4 A manipulação simbólica de que es-
sas representações são alvo seriam, mais 
propriamente, atos construtivos da uma 
identidade, sintetizados nesse trabalho 
pela expressão “projeto de construção de 
indianidade”, do que atos de prestidigita-
ção simbólica que a palavra manipulação 
poderia fazer supor.   

Dessa forma, critérios de antiguidade, 
parentesco e divisão econômica de seg-
mentos sociais são os motores do processo 
de produção e circulação do artesanato 
entre os Pataxó. Esse processo, como vis-
to, se dá no interior da aldeia de Coroa 
Vermelha, relacionando produtores e re-
vendedores indígenas da aldeia, bem como 
entre as diversas aldeias Pataxó. 

A circulação entre aldeias: espe-
cialização e tradição no artesana-
to Pataxó

 
Como visto anteriormente as aldeias 

Pataxó da região de Santa Cruz Cabrália 
e Porto Seguro produzem um fluxo de cir-
culação de artesanato importante para a 
economia local. Saindo da aldeia de Coroa 
Vermelha em direção à região de Caraíva, 
num raio de cerca de 170 km, existem as 
aldeias de Aldeia Velha, Imbiriba e Bar-
ra Velha. Além delas, a aldeia de Boca da 
Mata também fica relativamente próxima 
de Coroa Vermelha. Entre estas aldeias é 
que se constitui o fluxo principal de circu-
lação do artesanato Pataxó, com destaque 
para algumas delas.  

A aldeia de Boca da Mata é a mais 
comentada e citada (32%) pelos comer-
ciantes como ponto onde eles fazem as 
compras de seu material. Esta aldeia se 
notabilizou por sua produção de gamelas, 
sendo considerada a de maior produção 
e de maior qualidade em relação a essa 
peça. A fama da aldeia é comentada por 
todos os comerciantes. Mesmo entre aque-
les que afirmam produzir suas próprias 
gamelas têm Boca da Mata como uma 
referência, tendo lá aprendido a fazer ou 
considerando as lá produzidas melhores.   

Em casos como o de Boca da Mata, em 
que as gamelas são de difícil produção e 
a qualidade dos artesãos indígenas é no-
tória, existem outros interessados. Co-
merciantes não-indígenas regularmente 
visitam a aldeia visando comprar a pro-
dução de gamelas, ou mesmo trocá-la por 
alimentos. Esse interesse dos não-indíge-
nas, em geral é visto pelos Pataxó como 
exploração, já que o artesanato é vendido 
a baixo preço para os brancos. Em relação 
a isso o Taquari comenta que “os brancos 
tiram o que o índio tem de mais valioso, 
que dá muito trabalho de fazer, por um 
prato de comida, um pouco de farinha”. 

A aldeia de Boca da Mata, aliás, é sem-
pre citada quando se trata de exemplificar 
a exploração dos brancos. Segundo os Pa-
taxó, os brancos se aproveitam do fato de 
que os índios podem explorar a madeira 
da região. Dessa forma, conseguem produ-
zir com menor custo e, portanto, vendem 
a um melhor preço. Essa situação é sem-
pre apontada como a causadora, junto com 
seu isolamento, da degradação ambiental 
em que se encontra a aldeia. No entanto, 
recentemente a capacidade de competição 
dos comerciantes de Coroa Vermelha, bem 
como o aumento da facilidade de transpor-
te até Boca da Mata, propiciaram que a 
aldeia vendesse aos próprios comerciantes 
indígenas, conseguindo um preço um pou-
co melhor.        

A aldeia de Barra Velha foi também 
beneficiada pelo aumento da capacidade 
financeira dos comerciantes de Coroa Ver-
melha. A aldeia de Barra Velha é chama-
da pelos Pataxó de aldeia-mãe, pois seria 
o lugar de onde vem todos os Pataxó. Foi 
ali a região de seu aldeamento no sécu-
lo XIX. De lá saíram os atuais Pataxó da 
Coroa Vermelha nas décadas de 1960 e 
1970. Nesse período, quando ocorrem as 
primeiras movimentações significativas 
dos Pataxó em direção a Coroa Verme-
lha, por exemplo, a aldeia de Barra Ve-
lha era considerada região extremamente 
remota. Embora o acesso siga sendo feito 
através de barcos, como tradicionalmente, 
recentemente, com o uso de bugres com 
tração nas quatro rodas, utilizados para 
percorrer os caminhos de areia e terra, 
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esse transporte foi facilitado. Também foi 
favorecido pela melhoria da estrada e das 
linhas de ônibus que chegam às proximi-
dades da aldeia, por exemplo, ao municí-
pio de Caraíva. Essa situação favoreceu 
sobremaneira a possibilidade de revenda 
de artesanato por parte dos produtores de 
Barra Velha, que atualmente respondem 
por 10% das compras dos revendedores de 
Coroa Vermelha. 

Deve-se destacar, em relação a Barra 
Velha, que a melhoria do transporte per-
mitiu às famílias de produtores revende-
rem sua produção na própria região. A 
aldeia de Barra Velha está situada numa 
região de grande interesse turístico, es-
tando inclusive ameaçada por interesses 
de empreendimentos hoteleiros e imo-
biliários na região. Por outro lado, sua 
localização permite à aldeia um acesso 
facilitado a hotéis e outros empreendi-
mentos da região, que abrigam turistas 
eventualmente interessados na produção 
artesanal. Da mesma forma, a infra es-
trutura de acesso recentemente implan-
tada permite aos índios receber visitas 
e visitar diversas partes da região para 
realizar trocas artesanais de forma faci-
litada.   

Significados do artesanato Pata-
xó

A reflexão sobre o significado do arte-
sanato Pataxó é bastante complexa, pois 
envolve um conjunto de fatos e percepções 
cuja cronologia não pode ser facilmente 
reconstruída. O significado se constrói a 
partir de pequenos atos e reflexões que 
vão se tornando parte de uma trama com-
plexa de significação. A partir de alguns 
dados do trabalho de campo procurarei 
aqui desdobrar essa trama. Para compre-
ender os fluxos que constroem o significa-
do do artesanato Pataxó utilizarei o ra-
ciocínio de Paul Veyne (1998: 42) sobre o 
conceito de trama: 

Os fatos não existem isoladamente, 
no sentido de que o tecido da história 
é o que chamaremos de uma trama, de 
uma mistura muito humana e pouco 
“científica” de causas materiais, de 

fins e de acasos: de uma fatia da vida 
que o historiador isolou segundo sua 
conveniência, em que os fatos têm seus 
laços objetivos e sua importância rela-
tiva [...] Essa trama não se organiza, 
necessariamente, em uma seqüência 
cronológica: como um drama interior, 
ela pode passar de um plano para ou-
tro [...] A trama pode se apresentar 
como um corte transversal dos diferen-
tes ritmos temporais, como uma aná-
lise espectral: ela será sempre trama 
porque será humana, porque não é um 
fragmento de determinismo. 
Assim, a explicação sobre o significa-

do do artesanato Pataxó que se preten-
de elaborar aqui é um tipo específico de 
contextualização. Uma prática que não 
busca uma seqüência cronológica siste-
mática e exaustiva. Ela se relaciona com 
o empreendimento humano de modo que, 
o importante para um evento é seu cará-
ter humano e os fatos que são lembrados e 
re-trabalhados pelos atores envolvidos no 
contexto ao qual ele diz respeito.

O artesanato Pataxó na relação 
com a sociedade envolvente: tra-
dição e transformação

O primeiro nó dessa trama está rela-
cionado ao episódio que seria de fundação 
do artesanato Pataxó como se compre-
ende hoje. Em relação a esse episódio as 
narrativas indígenas apresentam alguma 
variação. Todas as variações remetem a 
origem do artesanato, como hoje existe, à 
relação com a sociedade envolvente. Em 
algumas versões, o chefe de posto indí-
gena da aldeia de Barra Velha, Leonardo 
é apontado como quem dá a sugestão de 
que os Pataxó deveriam produzir artesa-
nato na década de 1960 e 1970. Segundo 
essa versão5, apresentada, entre outros, 
por Carvalho (1977) e Grünewald (1999), 
o chefe de posto teria mostrado aos Pata-
xó artesanatos de outros povos indígenas, 
comercializados com ajuda da Fundação 
Nacional do Indio (FUNAI). Esse teria 
sido o passo e o exemplo inicial que deram 
origem ao artesanato Pataxó tal como 
hoje existe. Segundo conta o Itambé ele 
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teria dito “que ali tinha conchas e outras 
coisas que os Pataxó podiam usar para fa-
zer artesanato e vender para os brancos.”6

Essa narrativa já foi usada como uma 
justificativa para se compreender o arte-
sanato Pataxó como uma tradição inven-
tada (Grünewald, 1999). Embora a afir-
mação da criatividade cultural indígena 
seja um caminho de interpretação já clás-
sico (Oliveira, 2004) e tenha apresentado 
grande contribuição teórica ao contexto 
etnográfico dos índios do nordeste, pro-
curarei nesse trabalho outros caminhos 
interpretativos para compreender o arte-
sanato Pataxó. A essa interpretação, as-
sentada numa visão “desobjetificada” da 
tradição, atribuo a possibilidade de enxer-
gar as continuidades da tradição Pataxó, 
como vislumbradas pelos índios, em seu 
projeto de construção de indianidade. 

Considero, para tanto, tradição como 
sendo “ação culturalmente apropriada” 
(Toren, 1988:712 [trad. do autor]), Cris-
tina Toren demonstra, em sua análise do 
contexto fijiano que a noção de tradição 
deve ser analisada a partir de seu signifi-
cado local, o que para os fijianos, em sua 
interpretação, significa pensar a tradição 
como “a maneira local de fazer”. Procura-
rei demonstrar a seguir que essa concep-
ção pode ser aproximada de algumas for-
mas de pensar a tradição entre os Pataxó. 

No entanto, antes de partir para a 
análise de algumas concepções Pataxó 
de tradição é necessário repassar um as-
pecto em especial da literatura etnológica 
sobre os mesmos. Carvalho (1977: 382-3) 
demonstra que, embora tenha havido des-
continuidade entre a produção artesanal 
anterior e a produção que se inicia a par-
tir de 1971, os índios tinham memória 
àquela época (final da década de 1970) da 
tradição artesanal mais antiga. “Embora 
confessem que os “antigos” sabiam fazer 
arcos, flechas, lanças, com eles não apren-
deram: “então, quer dizer que eu nunca vi 
eles fazer, mas eles falavam que tinham, 
o índio fazia.”

Como já demonstrado longamente por 
Carvalho (1977), Carvalho e Sampaio 
(1992) e Sampaio (1994) existiu sempre 
entre os Pataxó uma tradição comercial 

como modalidade principal de relação 
com a sociedade envolvente. Essa tradição 
pode ser vislumbrada, tanto nos primei-
ros momentos de contato, com a troca de 
produtos da mata, quanto mais tarde, so-
bretudo depois de 1970 no contexto turís-
tico. Esses mesmos relatos apontam para 
o fato de que o artesanato, do pouco que se 
sabe sobre sua produção, era majoritaria-
mente de uso privado. Embora o artesana-
to não tenha, portanto, aparecido sempre 
como objeto de trocas considero que, tanto 
a possibilidade de que seja pequena sua 
descontinuidade temporal, quanto a longa 
tradição comercial Pataxó apontam para o 
fato de que o comércio de artesanato atual 
é mais uma linha de continuidade com o 
passado, através da qual se lê a história, 
do que uma ruptura.  

O artesanato Pataxó atual é, na ótica 
que proponho, um retorno a uma prática 
antiga transformada e ressemantizada. 
Ao invés de um artesanato voltado para 
o uso privado, se passa a produzir um ar-
tesanato voltado para o comércio. Essa 
mudança terá claramente impactos na 
forma dos objetos produzidos, bem como 
em quais objetos passa a ser interessante 
produzir. Também é claro que essa mu-
dança afetará as percepções sobre esse ar-
tesanato. A produção atual é largamente 
voltada para os adornos (cerca de 70% da 
produção dos entrevistados), que contam 
com maior apreciação dos turistas, e em 
menor quantidade para utensílios de uso 
doméstico. 

Ainda assim, os utensílios domésticos 
são produzidos com o intuito de adornar 
mais do que de ser utilitários para os lares 
Pataxó, como se pode aperceber do esmero 
estético que lhes é empregado na produção 
e dos relatos dos índios. Ainda assim, devo 
ressaltar que a aldeia de Coroa Vermelha 
sempre teve vocação comercial, sendo esse 
um aspecto essencial de sua gênese (Sam-
paio, 1996). Vista por essa perspectiva a 
transformação na tradição nem pode ser 
considerada uma guinada, mas uma leve 
re-orientação. 

A proposta de interpretação que faço 
aqui é a de que o artesanato Pataxó, em 
suas conformações atuais, se constitui 
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como uma linha de continuidade da tra-
dição. A um só tempo é linha de conti-
nuidade e elemento de transformação na 
tradição indígena, oriundo de uma relação 
com a sociedade envolvente e a conseqüen-
te “modernização” da sociedade indígena. 
Assim, o artesanato, que em sua origem, 
antes do aldeamento em Barra Velha no 
século XIX, era ou parecia ser para uti-
lização individual, desde seu retorno, na 
década de 1970, se baseou em sua vocação 
comercial.   

Arte e souvenir: alguns significa-
dos do artesanato e da tradição 
entre os Pataxó 

Tendo em vista as mudanças operadas 
na utilização e vocação fundamental do 
artesanato Pataxó, que datam da década 
de 1970, se pode dizer que estas tenham 
gerado mudanças em sua significação. Es-
sas mudanças de significado têm relação 
com o contexto cada vez mais acentuada-
mente comercial no qual o artesanato Pa-
taxó existe atualmente e que molda seus 
contornos de significação. 

Como mencionei anteriormente, a mu-
dança não diz respeito apenas à exacerba-
ção da conotação comercial desse artesa-
nato. Tendo em vista que essa conotação 
fez sempre parte de sua existência, a mo-
dificação que sua inserção no turismo pro-
duz não é tão importante se for analisada 
apenas como mercadorização. A mudança 
principal diz respeito às categorias estéti-
cas utilizadas para designar o artesanato 
e para emitir percepções a respeito dele. 
Tendo já comentado a questão de que o ar-
tesanato passa a ser um emblema étnico, 
produzindo a sensação de que os conheci-
mentos e técnicas a ele relacionados são 
horizontalizados, importa destacar uma 
bifurcação em suas percepções para os 
Pataxó. Essa bifurcação se dá fundamen-
talmente em torno da idéia de tradição 
que está imbricada na produção do arte-
sanato. 

O artesanato Pataxó é tratado entre os 
índios a partir de duas perspectivas sobre 
sua significação. Quando perguntados so-
bre o significado do seu artesanato exis-

tem dois conjuntos de referências que, em-
bora não opostos, se diferenciam nas falas 
dos índios. Por um lado, ele pode aparecer 
como arte e, por outro, como lembrança, 
vista tanto da perspectiva do sinônimo de 
souvenir, quanto na perspectiva da lem-
brança evocada pelas categorias patrimô-
nio e memória. 

Dona Meruca foi a primeira pessoa que 
me apresentou o artesanato Pataxó como 
arte. Em 2005, primeiro ano em que tive 
contato com os Pataxó, enquanto compra-
va peças em sua loja ela me apresentava 
diversos aspectos do que seria a arte Pa-
taxó. Quando lhe perguntei mais a respei-
to ela me disse que a arte que estava por 
trás do artesanato vinha dos tempos de 
Barra Velha e que era “tradição antiga” 
entre os Pataxó. Dona Meruca é uma das 
habitantes de Coroa Vermelha que tem 
maior ligação com a aldeia de Barra Velha 
em sua vida cotidiana, viajando constan-
temente para lá. Meruca passou a infân-
cia em Barra Velha e se lembra de várias 
histórias dessa época. Seus filhos partici-
pam ativamente do movimento indígena 
na região e alguns deles exercem papeis 
importantes. A visão que ela apresentou 
sobre a arte Pataxó tem provavelmente 
relação com isso, pois uma de suas filhas 
é artista plástica graduada e tem suas 
obras bastante reconhecidas e conhecidas 
em toda a região, sobretudo pelos Pataxó.

Quando solicitei que me explicasse me-
lhor o que seria a “arte Pataxó” Meruca 
me disse “é tudo aquilo que vem dos anti-
gos, de Barra Velha, da raiz dos Pataxó, 
não importa onde você está hoje”. Para 
ela, arte Pataxó estava essencialmente li-
gada à idéia de tradição, só podia ser arte 
aquilo que fosse tradicional dos Pataxó. 
Entendi logo que essa idéia de tradição 
não tinha uma conotação estanque, pois 
ela considerava o que a filha fazia como 
arte tradicional, embora ela fosse mescla-
da com técnicas ocidentalizadas de produ-
zir arte. As obras da filha de Dona Me-
ruca tematizam sempre os Pataxó e sua 
cultura e, embora haja uma óbvia sofisti-
cação da técnica, não abre mão de elemen-
tos rústicos. 

Assim, o significado da arte Pataxó ti-
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nha para Meruca relação com o tradicio-
nal, mas não uma relação estanque. Sina-
lizava que o tradicional não era o objeto, 
mas a intenção estética e o modo local 
de fazer. Esse raciocínio pode se asseme-
lhar ao de Reisinger e Steiner (2006: 68) 
para os quais a autenticidade, como pro-
priedade do objeto tradicional no contexto 
turístico, não é “uma propriedade real do 
objeto turístico que pode ser medida de 
acordo com critérios absolutos e objetivos” 
(Trad. do autor). Para essas autoras, a au-
tenticidade, que caracteriza o tradicional 
é subjetiva, resultado das representações 
e ações dos sujeitos, que se vêem como 
autênticos, visualizando-se numa situa-
ção livre dos constrangimentos sociais da 
vida cotidiana. Assim, a autenticidade do 
tradicional seria um esforço de subjetiva-
ção do coletivo onde, livre de certas amar-
ras sociais, o sujeito é capaz de fabricar 
transformações na cultura tradicional.

Por outro lado, o artesanato Pataxó 
pode ser apresentado como lembrança, 
tanto no sentido de souvenir turístico 
como no sentido de memória, patrimônio. 
Essas duas categorias me foram apresen-
tadas na convivência com os comerciantes 
do centro de artesanato indígena. A todo 
tempo eles tentam vender aos turistas 
aquilo que seria a lembrança dos Pataxó 
da Bahia, o artesanato. Nesse sentido, até 
muito simples, o artesanato é apresenta-
do como um souvenir a ser utilizado como 
lembrança de uma viagem e se insere na 
agenda típica de uma viagem a um des-
tino turístico. Esse me pareceu, desde as 
primeiras vezes que o ouvi, um significado 
aparentemente óbvio para o artesanato 
Pataxó. Se ele estava ali para ser vendido, 
poderia ser apresentado como uma lem-
brança de viagem, um souvenir. 

Certa vez, no entanto, ouvi um arte-
são dizer a um turista: “essa peça é para 
você se lembrar, não só da Bahia e de Por-
to Seguro, mas da luta e da memória do 
povo Pataxó”. Essa fala, mais parecida 
com uma artimanha de comerciante para 
vender o produto me chamou a atenção. 
Quando questionei ao Kapimbará o que 
ele quisera dizer com aquilo ele me res-
pondeu, com um sorriso no canto dos lá-

bios, de forma que para ele parecia óbvia: 
“o artesanato dos Pataxó não é só para 
vender para encher a barriga, se cada 
um turista que vier aqui e comprar essa 
peça e ouvir nossa história, se lembrar 
dela depois por causa do meu artesanato, 
como é que ia ser a Coroa Vermelha 
daqui há uns 10 anos, professor?”. A 
frase do Kapimbará acompanhada de 
uma referência até certo ponto jocosa à 
minha condição de professor, gozando de 
uma posição supostamente superior à dele 
intelectualmente, me chamou a atenção. 
Para ele não fazia sentido como alguém 
na minha posição não entendia que o ar-
tesanato não era só para vender. O arte-
sanato contava a história do povo e se essa 
história pudesse ser contada várias vezes, 
pelos diversos lugares do país e fora dele: 
será que Coroa Vermelha e a vida dos Pa-
taxó não poderia ser muito melhor? 

Assim, esse último sentido do arte-
sanato me foi apresentado num tom de 
questionamento e interrogação: como ins-
trumento de comunicação, o artesanato 
não poderia contar a história dos Pataxó e 
ajudar a vencer uma batalha por reconhe-
cimento de direitos pela qual já se lutou 
de tantas outras formas? O artesanato 
era afinal um instrumento de comunica-
ção? A resposta a essas questões sempre 
me pareceu positiva, no entanto, restam 
investigar seus pormenores e saber exa-
tamente como o artesanato Pataxó é um 
instrumento de comunicação. 

Considerações Finais

Ao longo desse trabalho procurei dis-
cutir alguns aspectos que considero fun-
damentais para a compreensão do arte-
sanato Pataxó. Em primeiro lugar, foi 
necessário proceder a uma descrição do 
lugar onde esse artesanato existe e para 
onde ele flui, o centro de artesanato in-
dígena da Coroa Vermelha. Criado pelo 
governo federal como forma de propiciar 
infra-estrutura aos índios para continuar 
sua atividade comercial, rapidamente se 
tornou uma referência simbólica à voca-
ção comercial de Coroa Vermelha.

Após uma descrição do centro de ar-

Produção, Circulação e Significados do Artesanato Pataxó no Contexto...
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tesanato ou do Parque Indígena, como o 
conjunto é chamado pelos Pataxó, pas-
sei a algumas descrições do artesanato 
e seu contexto de produção e circulação. 
Foi possível perceber que esse artesana-
to é produzido, em pequena escala, por 
quase todos os Pataxó, tanto de Coroa 
Vermelha, quanto de outras aldeias. No 
entanto, a posição comercial de que goza 
Coroa Vermelha e mais ainda as famílias 
proprietárias de lojas, cria uma especiali-
zação econômica, a dos revendedores, da-
queles que abandonam a produção porque 
sua atividade de revenda não lhe permite 
mais o tempo para produzir. Essa nova 
segmentação social produz impactos sobre 
os produtores que, colocados na situação 
de ter que vender sua produção aos reven-
dedores, não possuem poder de barganha 
em função da enorme produção e são obri-
gados a praticar baixos preços. 

Sobre a produção foi possível notar 
também sua alta padronização em relação 
à forma de fazer, necessária não apenas 
para homogeneizar a oferta estética, favo-
recendo os revendedores ao não criar ca-
tegorias de artistas especializados, mas, 
sobretudo com efeito diacrítico. Ao produ-
zir a idéia de que o artesanato é um mar-
cador étnico, precisou-se apoiar essa idéia 
na homogeneização do artesanato, apare-
cendo este como uma tradição horizontal-
mente distribuída na comunidade. 

A circulação do artesanato, como pro-
curei demonstrar, se dá dos produtores 
da Coroa Vermelha para os revendedores, 
bem como dos produtores de diversas al-
deias para os revendedores na Coroa Ver-
melha. Essa circulação estabelece a espe-
cialização de algumas aldeias, tais como 
a de Boca da Mata, especializada em ga-
melas e a de Barra Velha, especializada 
em colares. 

Por fim, em relação ao significado do 
artesanato demonstrei que ele pode va-
riar de arte a souvenir, comportando al-
guns gradientes nessa escala. Todos esses 
gradientes comportam concepções locais 
de tradição, parecendo ser hegemônica a 
visão de tradição como forma local de fa-
zer artesanato. Assim, aparecem para o 
artesanato significados tais como; memó-

ria, tradição, patrimônio, entre outras ca-
tegorias evocadas pela palavra lembran-
ça. Em relação ao significado fica por ser 
esclarecida mais profundamente a ques-
tão do artesanato como prática comunica-
tiva. Consegue o artesanato Pataxó trans-
mitir as mensagens a que se propõe? Que 
efeitos causa nos turistas? E na sociedade 
envolvente e suas autoridades? 

Nesse trabalho procurei, portanto, re-
sumir alguns aspectos da produção, cir-
culação e significados do artesanato Pa-
taxó. Esse esforço resultou no isolamento 
de alguns aspectos estruturantes desse 
circuito, tais como a construção da india-
nidade, os critérios de parentesco, as rela-
ções econômicas e as relações políticas en-
tre aldeias. Essas relações são as mesmas 
componentes e estruturantes da socieda-
de Pataxó como um todo, diferenciando-se 
no campo do turismo e do artesanato por 
adaptações locais e genéricas, voltadas 
para finalidades práticas.
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NOTAS

1 Esse artigo é uma visão revisada e modifica-
da do artigo apresentado na XXVII Reunião 
Brasileira de Antropologia  Belém-PA

2 FUNAI é a sigla para a Fundação Nacional 
do Índio. É o órgão que responde pela ação in-
digenista no âmbito do Estado brasileiro, atua 
com assistência aos índios sobretudo na ques-
tão relativa à posse de terras e exerce a tutela 
de acordo com a legislação brasileira.

3 É importante mencionar aqui que por outros 
mecanismos como a prestação de serviços e a 
solidariedade familiar, uma parte do lucro dos 
revendedores é redistribuída. Essa situação, 

se não evita um desconforto da comunidade, 
ao menos evita uma reação mais exasperada 
de vários dos Pataxó

4 Importa lembrar aqui, conforme o trabalho 
de Grünewald (1999: 210-232) que o artesa-
nato Pataxó, ao menos em sua apresentação 
atual, remete aos anos 1960 e 1970 e é apre-
sentado em narrativas diferentes pelos índios.

5 Adota-se aqui a narrativa sobre o chefe de 
posto Leonardo como a mais plausível e veros-
símil. As outras narrativas sempre se referem 
a um homem branco que teria dado a sugestão 
da produção do artesanato. Em algumas ele 
seria um chefe de posto com outro nome, em 
outras seria um homem branco que foi apenas 
visitar a aldeia e até existe uma versão em que 
o professor Pedro Agostinho da Silva aparece 
como quem teria feito essa sugestão. A última 
versão é especialmente fantasiosa, chegando a 
ser risível já que o professor algumas vezes já 
foi obrigado a negar essa versão.

6 É bom que diga aqui que essa lembrança do 
Itambé é uma lembrança de segunda mão, 
conforme lhe foi passado, pois o mesmo afirma 
que não esteve presente a esse momento.
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Trilha do Pitoco: natureza e tradição na rota do turismo do 
vale do Rio Uruguai
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Resumo: A trilha do Pitoco localiza-se nas margens do Rio Uruguai (em Chapecó SC), mais 
especificamente na Linha Alto Capinzal, que fica aproximadamente a 28 km da cidade de Chapecó. 
A trilha acompanha o percurso de cinco cachoeiras, ao todo são 5 km (ida e volta). Parte do caminho 
foi adaptada para possibilitar melhor acesso aos visitantes. Além das cachoeiras há a presença de 
pequenos santuários com imagens católicas. O acesso à Trilha passa pela propriedade da família 
Figueira, que além da conservação e cuidado com a mesma, difundem os valores da cultura cabocla, 
com ênfase no respeito ao meio ambiente. O nome da trilha se deve ao cachorro Pitoco, mascote 
da família, que tornou-se conhecido por acompanhar os visitantes durante todo o percurso da trilha. 
No contexto da construção da Barragem Foz do Chapecó, que atinge as proximidades da trilha, 
vislumbram-se novas relações com o turismo. A construção da Foz cria expectativas de ampliações 
das possibilidades turísticas da região. No entanto, entre os tradicionais visitantes da Trilha, seja 
de caráter esporádico, ou os aventureiros, adeptos ao turismo de aventura, há a preocupação com 
a destruição do “paraíso ecológico”.O trabalho aborda o entendimento dos moradores e visitantes 
neste contexto onde a relação tradição versus modernidade é deflagrada ora como ameaça, ora como 
geradora de novas possibilidades.

Palavras-chave: Turismo; Natureza; Cultura; Tradição.

Title: Pitoco’s Trail: nature and tradition on the tourism route along the Uruguay River valley.

Abstract: Pitoco’s Trail is located by  Uruguay River (in Chapecó SC), more specifically in Linha 
Alto Capinzal, about 28 km far from Chapecó City. The trail passes along five waterfalls, totalizing 5 
km (on a round trip). Part of the path has been adapted to allow better access for visitors. In addition 
to the waterfalls there are small shrines with Catholic imagery.  Access to the trail is possible going 
through the Figueira family property. They care for the conservation of the trail, and also spread 
cultural values from colonial “Cabocla” tradition, emphasizing the need to respect  environment. The 
track was given that name  due to the dog Pitoco, the family pet, who is well-known for accompanying 
visitors along the trail. As  the Foz de Chapecó Dam, which will reach the  surroundings of the trail is 
constructed,  new relationships with tourism are envisioned. The construction of the dam has created 
expectations due to  the possibility of tourism expansion; however, among  traditional visitors of 
the Trail, either sporadic visitors or repeaters who practice adventure tourism, concern about the 
destruction of this “ecological paradise” has begun. This paper focuses the understanding of the issue 
by residents and visitors, being that the dam can be seen  either as a threat for the trail, or either as a 
generator of new economic possibilities.

Keywords: Tourism; Nature; Culture; Tradition. 
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Introdução: Da natureza à cultura1

As histórias sobre o Rio Uruguai não 
se restringem apenas às histórias de pes-
cadores. O rio cruza caminhos, vidas, ex-
periências. Nestre artigo trazemos alguns 
fragmentos das histórias das populações 
ribeirinhas e de sua relação com os visi-
tantes da Trilha do Pitoco, que deve seu 
nome ao cachorrinho Pitoco, cuja fotogra-
fia é mostrada mais adiante. O antropó-
logo Mauro Leonel (1998), estudioso da 
Amazônia, dedicou-se a estudar a morte 
social dos rios, título de um de seus livros. 
Neste caso, tomamos como mote seu es-
tudo e nos deslocamos ao contexto do Rio 
Uruguai e da construção da Hidrelétrica 
Foz do Chapecó, para o estudo dos sabe-
res locais. Os saberes locais são entendi-
dos aqui, como os patrimônios material e 
imaterial das populações locais, em con-
sonância com as Convenções da UNESCO 
(1972; 2003)

O saber local, para Geertz (1998), é um 
produto da cultura, concebendo-a como 
um conjunto de símbolos e significados 
estabelecidos socialmente, as teias de sen-
tido produzidas pela cultura orientam a 
conduta, comportamentos e também cons-
troem o homem.

 O Rio Uruguai nasce na Serra Geral, 
é limite dos estados de Santa Catarina e 
Rio Grande do Sul e depois, do Rio Grande 
com Argentina; integra a Bacia do Rio da 
Prata. Com a construção do empreendi-
mento da Hidrelétrica Foz do Chapecó no 
Rio Uruguai (em funcionamento em 2010), 
muitas comunidades e pequenos vilarejos 
ribeirinhos foram parcialmente inunda-
dos. O empreendimento alagou 79,2km²  e  
tem capacidade de gerar  855 MW. 

Neste texto, utilizamos a categoria 
nativa caboclo para designar população 
residente na região anteriormente ao pro-
cesso de colonização empreendido no sécu-
lo XIX com camponeses descendentes de 
alemães, italianos e portugueses. Não há 
fenotipia  exclusiva desse grupo. O que os 
agrega são os valores, modo de vida, sabe-
res diferentes daqueles dos colonizadores.  

Essa população ribeirinha, constituí-
da principalmente por caboclos, mantém 
negociações, conflituosas ou não, com a 
empresa para a indenização que conside-
ra justa ou o remanejamento compulsório, 
como o assentamento em Mangueirinha, 
no Paraná. 

 No entanto, há de se considerar a po-
pulação das comunidades ribeirinhas ou 
próximas, que não terão as terras desa-

Fonte: Elaborado por Eliano Carnieletto em 2010.

Mapa da localização da Usina Hidrelétrica Foz do Chapecó

Trilha do Pitoco: natureza e tradição na rota do turismo do vale do Rio Uruguai
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propriadas, mas que serão “atingidas” com 
os efeitos sociais, econômicos e ambientais 
da hidrelétrica. Os efeitos da obra reba-
terão na vida social dos remanescentes, 
na vida material, na alteração da rede de 
sociabilidade, das trocas matrimoniais e 
comunicação entre comunidades do lado 
catarinense e do sul riograndense.

Os caboclos desta região ribeirinha 
levavam um modo de vida tradicional, de 
produção agrícola e animal para o auto-
-consumo e valiam-se da pesca alimenta-
ção e eventual venda, de modo informal. 
Nas décadas mais recentes, houve pene-
tração de descendentes de alemães e ita-

lianos, em atividades agrícolas ou agro-
pastoris, ou adquirindo sítios para passar 
os finais de semana. Num e noutro casos, 
diferenciam-se dos caboclos estabelecidos. 
Assim, o padrão tradicional de vida des-
sas populações sofre alteração no substra-
to morfológico, seja, pela presença de agri-
cultores, de citadinos que adquirem sítios, 
anteriormente explorados em agricultura 
de subsistência, e agora adquiridos para 
construção de casas de campo, ao que deve 
somar-se as atividades desencadeadas 
pela Foz do Chapecó.

No contexto da construção da Barra-
gem Foz do Chapecó, que atingiu as proxi-
midades da trilha do Pitoco, vislumbram-
-se novos contextos, como o deslocamento 
da vizinhança. 

A família Figueira, que administra o 
turismo da Trilha do Pitoco se ressente 
da ausência dos vizinhos, que tiveram que 
abandonar o local em virtude da constru-
ção da Barragem.

A família cobra uma taxa simbólica 
aos visitantes e do mesmo modo orienta 
os procedimentos dos turistas. A percep-
ção da construção da Barragem, por par-
te da família Figueira, é expressa com 
desconforto. Quando indagados sobre a 
possibilidade de melhores oportunidades 
com a construção da Barragem, Gumer-
cindo responde: “Eu não vejo alguma coisa 
melhorar, eu não sei. Acho que confusão, 
pessoas estranhas a gente tem visto mais. 
Aqueles conhecidos velhos não existem 
mais. Tem pessoas estranhas ali que a 
gente até fica desconfiado: De onde será 
que vieram?” 2

Alegam que muitos dos seus vizinhos 
foram embora e que a “comunidade está 
terminando, saiu muita gente. Eles pega-
ram a carta de crédito33 e foram embora.” 
(Gumercindo). Quando indagado sobre a 
abordagem por parte dos representantes 
da Foz sobre a venda da propriedade alega 
que: 

A nossa área não quiseram, quiseram 
apenas esse canto aqui na ponta. Ficamos 
apavorados porque eles disseram que fa-
riam de qualquer jeito. Se nós não quisés-
semos, eles depositariam o dinheiro em 
juízo e fariam igual. Então vendemos esse 
pedaço de terra por 30 mil só. (Gumercin-
do).

Gumercindo comenta com tristeza o 
aumento da água: 

“Acho que mudou 100%. É uma triste-
za ver a água no relento. Parece que acon-
teceu uma catástrofe natural na terra, o 
lajeado está indo por cima da terra, assim, 
no relento só, sai lá no Uruguai. Não tem 
uma árvore mais. Os passarinhos que a 
gente via lá na costa do lajeado, estão lá 
em cima na serra. Hoje até fui olhar um 
ninho de anu, eles estão indo lá pra cima 
em bandos. E até não sei se as moças já 
olharam ali no canal, lá se  enxerga a des-
truição da água”.

O aumento da água é visto como des-
truição, os pássaros abandonam o local 
tal qual a vizinhança, “estão mexendo na 
natureza”, comenta Gumercindo.

Serrano (1997) e da mesma forma Lu-
chiari (1997), dentre outros, afirmam que 
a natureza é uma invenção humana, pro-

Fotografia aérea da área anterior à construção da 
Usina Hidrelétrica Foz do Chapecó.
Fonte: http://www.fozdochapeco.com.br/usina_
reservatorio.php.
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duzida pela cultura. O inédito consiste 
em perceber a natureza como paisagem.  
Neste sentido Eckert (2008) enfatiza que 
é pertinente entender como a experiência 
humana cria os sentidos ao olhar, à escu-
ta, ao cheiro, ao gosto. 

Nesses jogos perceptivos, são coloca-
das em destaque as formas sensíveis que 
movem os habitantes em suas lógicas de 
viver os espaços e tempos culturais. A pai-
sagem é [...] essa experiência humana plu-
ral e descontínua onde os sujeitos em suas 
biografias relacionam imagens motivados 
pelo saber e pelo imaginário. A paisagem 
estará lá onde a vida pulsa na qualidade 
de estar no mundo social, na percepção 
daquele que a consente na imaginação. O 
que está em jogo é um reencontro após o 
deslocamento entre aquele que sente e o 
sensível [...] (Eckert, 2008: 1).

A sensação, a visibilidade é submetida 
aos contornos da narrativa, à performan-
ce da palavra, que conforme Eckert (2008: 
1) “na sua ressonância narrativa dilata a 
percepção agora em uma paisagem narra-
da a qual faz vibrar as formas sensíveis”. 
O turismo constrói narrativas sobre as 
diferentes possibilidades de vivenciar as 
paisagens. Há a apropriação da nature-
za “bruta” que é re-elaborada, recriada 
pela cultura. Para Kesselring (1992), na 
Idade Média a concepção de natureza foi 
influenciada pela tradição judaico-cristã 
que a concebeu como obra de Deus. Na 
modernidade, aos poucos, a natureza foi  
dessacralizada. 

Com o advento da ciência o homem de-
senvolve o domínio sobre a natureza, in-
tensifica sua intervenção. No decorrer da 
história tornam-se múltiplas suas redefi-
nições do que seja a natureza.

Para Ribeiro e Barros (1994) é justa-
mente no momento em que a intervenção 
humana se intensifica sobre a natureza 
que o turismo procura investir no marke-
ting do natural. 

A natureza depois de dessacralizada, 
objetificada e manipulada ao máximo 
pela sociedade industrial, passa a ser re-
encantada com valores ontológicos que se 
cristalizam em pólos como o de um con-
servacionismo radical incompatível com a 

presença humana ou o de um animismo 
do tipo Mãe Gaia. Experimentar uma re-
lação sui generis com a natureza entendi-
da enquanto algo fora ou além da cultura, 
é, pretensa ou momentaneamente, estar 
fora do fetiche do capitalismo industrial. 
Desta forma, o turista, sem o saber, en-
tra na posição da descotidianização, do 
afastamento dos fetiches e simulacros 
correntes no seu mundo imediato. Isto é 
mais forte para os praticantes do turismo 
ecológico de pequena escala.  (Ribeiro e 
Barros, 1994: 7).

A natureza e suas paisagens construí-
das pela cultura nutrem o imaginário do 
turista no sentido de um retorno à natu-
reza 

Assim, afirma-se que as viagens propi-
ciam um retorno ressignificado do pas-
sado para o sujeito que, ao defrontar-se 
com a impossibilidade do absolutamen-
te novo, revisita suas próprias paisa-
gens mentais, redescobrindo-as com 
outros significados, reveladores, desta 
vez, de novas interpretações do seu lu-
gar e dos outros no mundo. Já o des-
locamento epistemológico que o sujeito 
deve realizar para estar na posição do 
estranhamento antropológico é compa-
rado a uma viagem horizontal - como 
a do viajante que se desloca no espaço, 
afastando-se de sua sociedade e cultu-
ra. (Ribeiro e Barros, 1994: 7).
Diante do estranhamento produzido 

pelo deslocamento, tanto espacial, como 
sensível, muitas percepções são narradas 
em repertórios que seguem os roteiros dos 
mapas cognitivos dos diferentes grupos.

Percepções da Trilha

É possível perceber como a trilha é 
mostrada na Internet. Há sites divulgan-
do as belezas “naturais”. Há pessoas que 
postam vídeos com suas experiências. A 
trilha é descrita de formas distintas, in-
clusive com narrativas desencontradas. 
Nota-se que grupos distintos percebem e 
se relacionam com o espaço e paisagem de 
modos opostos. Como ilustração, trazemos 
as seguintes leituras da trilha:

A Trilha do Pitoco é um atrativo na-

Trilha do Pitoco: natureza e tradição na rota do turismo do vale do Rio Uruguai
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tural composto por belas paisagens e um 
conjunto de cachoeiras, com acesso pela 
propriedade da Família Figueira. Na tri-
lha e nas cachoeiras há piscinas naturais 
com águas límpidas, próprias para um 
bom banho. São percorridos cerca de 5 km 
de trilha entre ida e volta em um verda-
deiro recanto ecológico, onde alguns turis-
tas também praticam rapel. Além disso, 
há local para camping, jardim com flores 
silvestres, gruta, lanche, caldo de cana e 
sucos. O nome da trilha deve-se ao fato de 
que o cachorrinho “Pitoco”, pertencente à 
família conhece muito bem o caminho e 
está sempre pronto para receber os turis-
tas.4

No Vale do Rio Uruguai, na divisa com 
o Rio Grande do Sul, encontra-se os prin-
cipais encantos naturais do município. A 
revelação de suas belezas começa na es-
trada de acesso às comunidades de Alto 
Capinzal e São José do Capinzal, onde 
predomina uma paisagem rústica e, por 
isso mesmo exuberante, que permeia as 
curvas do Rio Uruguai. Ao descer a serra, 
o turista ainda pode contemplar o vale do 
rio. A dica é estar no local logo ao amanhe-
cer e vivenciar o espetáculo dos primeiros 
raios de sol surgindo em meio à névoa que 
paira sobre a água e envolve todo o vale. A 
paisagem também pode ser observada do 
Mirante da Ferradura, a 15 quilômetros 
do centro.5

As expressões mais recorrentes para 
descrever o lugar são “verdadeiro recanto 
ecológico”, “encantos naturais”. A rustici-
dade é retratada no sentido próximo à na-
tureza, criação divina, sem a intervenção 
humana.

O turismo praticado até então na Tri-
lha do Pitoco se caracteriza, segundo in-
formantes e visitantes, como um turismo 
rústico, não há um apelo mercantil.  Os 
próprios administradores da trilha rece-
bem os visitantes de uma maneira bem 
calorosa, orientados pela cultura cabocla 
que constrói sua identidade alicerçada em 
valores de solidariedade e sociabilidade.

Seu Gumercindo, responsável pela tri-
lha, afirma que o zelo com a natureza é 
irrestrito, defende uma alimentação natu-
ral, não admite a idéia de vender cigarros 

e outros produtos nocivos à saúde.  A re-
lação que se estabelece com os visitantes 
é familiar, portanto de respeito e conside-
ração.

Segundo Renk e Savoldi (2009) a rela-
ção com a natureza é um dos pontos mais 
fortemente utilizados para mostrar que 
os caboclos estariam mais próximos aos 
“bons selvagens”, em oposição aos coloni-
zadores, que são considerados os respon-

sáveis pela degradação do meio ambiente, 
portanto são caracterizados como “maus 
civilizados”.  Na medida em que os pro-
blemas ambientais se agravam, como di-
minuição de florestas, áreas degradadas, 
contaminação dos rios, poluição, uso de 
agrotóxicos e outros problemas, os cabo-
clos acionam o seu lado natureza. À medi-
da que a natureza está no pólo do passado, 
este é idealizado. Há um retorno à pureza 
de vida dos antigos.

Nessa lógica, a população cabocla ma-
nifesta sua identidade afirmando que: “o 

Vista aérea do Goio-En antes da construção da 
Barragem Foz do Chapecó
Fonte: http://www.atividadeseducativas.com.br/
projetos/comunidadecatolica/index.php

Pitoco (Foto: Adiles Savoldi)
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caboclo é mais natural, vive sem agrotó-
xico e veneno. A água que bebe é natu-
ral”. Ao invés dos alimentos industriali-
zados valorizam aqueles feitos em casa, 
recordando do sabor desses, produzidos 
artesanalmente, como a farinha de beiju 
fabricada no monjolo ou a farina de man-
dioca produzida na atafona. Afiar a faca 
e foice no rebolo. Cozinhar em panela de 
ferro. Essa era a alimentação farta e pura 
dos velhos tempos. Essa vida rústica, vida 
natural como enfatizam, mostrava que o 
caboclo enfatizava e enfatiza o natural. 

As mudanças decorrentes da implan-
tação da Foz do Chapecó são percebidas 
como ameaças ao modo de vida caboclo, 
simples e natural. Nelci, esposa do Gu-
mercindo, fala sobre um vilarejo vizinho, 
o Goio-En6, parte dele será inundado pelas 
águas. Ela lembra que os antigos falavam 
das profecias e pragas de São João Maria7.  
Segundo ela, o Goio-En, nunca teve êxito 
devido às pragas que lhe foram atribuí-
das, eles estão tentando fazer uma praça 
ali, pro povo ir lá, né, mais turismo... as 
pessoas tradicionais dali, não ficou nin-
guém, foram todos embora. Vai ficar al-
gum rico que ficou com as terras, mas dos 
tradicionais não há mais ninguém.

O turismo que Nelci menciona no Goio-
-En, não se parecerá em nada com o exer-
cido em sua propriedade. A população do 
lugar “os tradicionais” já não fazem parte 
deste cenário. 

Conforme Nelci Figueira, o Pitoco, pro-
tagonista da Trilha, fará 21 anos.  Ele já 
não acompanha os visitantes no percur-
so da Trilha, em conseqüência da idade. 
O Pitoco já andou sumido durante uma 
temporada, segundo Nelci, o haviam es-
pancado e abandonado nas cercanias. 
Mas isso foi uma exceção, para a maioria 
dos visitantes o Pitoco é reverenciado, to-
dos querem fotografá-lo. É possível visua-
lizar na Internet as diferentes postagens 
de fotos dos visitantes com o “mascote da 
trilha”.

Além do nome da trilha, o Pitoco é 
também aparece no portal de entrada da 
trilha, há ainda uma estátua do mesmo 
no caminho. 

Visitantes e suas impressões...

Para realização da pesquisa foram re-
alizadas visitas à Trilha, pesquisas na 
Internet, sobre experiências postadas e 
foram mantidos contatos com alunos na 
Universidade Comunitária da Região de 
Chapecó (UNOCHAPECO).

Quando indagados sobre como toma-
ram conhecimento sobre a Trilha do Pi-
toco, alegaram “através de amigos que já 
frequentavam o local” (Josiane, 23anos) , 
e “através de comentários de pessoas que 

Portal de Boas vindas à Trilha do Pitoco. (Foto: 
Bruna Deitos)

Conselho aos visitantes sobre o comportamento na 
trilha. (Foto: Adiles Savoldi)

Trilha do Pitoco: natureza e tradição na rota do turismo do vale do Rio Uruguai
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já haviam ido lá, de amigos e pela televi-
são” (Herman e Lisa, 24 anos).

Em relação à prática do Rapel, a Inter-
net e o contato com amigos foram a prin-
cipal forma de informação e divulgação. 
“Nas estradas que cercam o Rio Uruguai, 
encontram-se paisagens bucólicas, de rara 
beleza, com uma imensa biodiversidade de 
animais e plantas. Os turistas não podem 
deixar de conhecer também a Trilha do 
Pitoco, formada por cinco cachoeiras, a 
maior delas conta com 45 metros de alti-
tude. Uma das quedas deságua numa pis-
cina natural de águas cristalinas, ideal 
para um banho refrescante. O destino da 
caminhada é um deslumbrante recanto 
ecológico para apreciar a natureza e pra-
ticar esportes, como o rapel. (En: http://
www.pacotesdeferias.net/viagem/trilha-
-do-pitoco/).

Os relatos da experiência na Trilha re-
velam as motivações. 

A primeira vez que fui até a Trilha do 
Pitoco estava acompanhada por alguns 
amigos, na época o Pitoco (cachorro) es-
tava desaparecido e não nos guiou pela 
trilha. Mesmo assim, fomos até a última 
cachoeira, tomamos banho e caminhamos 
bastante. A trilha é bem marcada e de fá-
cil acesso. Na primeira vez não levamos 
nada, o único objetivo era fazer a trilha, 
tomar banho e “ficar de boa! Depois deste 
primeiro contato nos tornamos freqüenta-
dores assíduos, fizemos amizade com o seu 
Gumercindo e começamos a acampar. Que 
me lembre nunca praticamos nenhum tipo 
de esporte, a não ser catar gravetos para 
as fogueiras noturnas, afinal não existe 
nenhum tipo de iluminação no local de 
camping. A escuridão, o mato, os animais, 
o silêncio, as estrelas e a luz da lua aju-
dam a imaginação a criar e viver grandes 
histórias (Josiane, 23anos). 

Fomos várias vezes. Com amigos e sós. 
Levamos comida e bebida, som, levamos 
violão. Som mecânico não combina com o 
lugar e é ‘proibido’. Acampamos. Esportes 
não, só a trilha. A motivação foi a beleza 
do local e o espírito de aventura (Lisa, 24 
anos).

A caminhada ecológica, em meio à na-
tureza e compartilhada com amigos é o 

que torna a experiência mais interessan-
te. A aventura aqui é descrita não pela 
adrenalina dos esportes radicais, mas no 
contato com a luz da lua, ambientada pela 
fogueira e sons dos animais. É possível 
perceber que muitos visitantes repetem a 
experiência com certa freqüência.

A placa acima revela como a família 
Figueira orienta a conduta dos visitantes. 
Muitos visitantes valorizam o tratamento 
recebido como mais um atrativo na visita 
a Trilha. 

Como disse, logo no início fizemos 
amizade com as pessoas da família, seu 
Gumercindo sempre nos recebeu muito 
bem. Quando acampamos ele sempre nos 
oferece salada, carne, o Freezer pra guar-
dar produtos perecíveis, gostam muito de 
conversar, falar sobre o tempo, sobre as 
pessoas que visitam o local, e especial-
mente sobre as reformas e as coisas que 
mudaram e que ele pretende mudar na-
quele espaço para melhor atender os visi-
tantes.Lembro-me que na virada de ano 
de 2008 para 2009 resolvemos ir acampar 
lá. Passamos a virada de ano com a famí-
lia juntamos nossas frutas e bebidas com 
as deles e comemoramos juntos. Foi tudo 
muito simples e muito bonito, sentíamos 
que eles estavam felizes por estarmos lá e 
nós também (Josiane, 23 anos). 

Nos tornamos amigos. A família do Sr. 
Gumercindo é gentil, de uma simplicida-
de bela e sincera. Conservam uma vida 
‘cabocla’, humilde e serena. Já passamos 
até a virada de ano com eles, carnaval e 
outras datas comemorativas (Herman, 24 
anos).

A cultura cabocla, a simplicidade, a so-
lidariedade são percebidas e valorizadas 
pelos visitantes. No entanto, é importante 
enfatizar que os visitantes são motivados 
por interesses distintos. Seu Gumercindo 
fala que houve a necessidade de colocar 
placas informativas, pois havia um grupo 
que levava som mecânico e muito álcool, e 
que pouco aproveitava do local, da vivên-
cia com a natureza. 

Embora a família Figueira não receba 
nenhum subsídio do município para pro-
mover o turismo no local, sua atuação pro-
move uma prática educativa no sentido de 
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respeito ao meio ambiente, orientando os 
visitantes para que não promovam qual-
quer tipo de poluição, como o exemplo aci-
ma; “som alterado não deixa: ouvir o can-
tar dos pássaros e o trilhar das águas”. 

A confraternização também é relatada 
no convívio com os demais visitantes da 
Trilha.  

Existe um fluxo maior de pessoas du-
rante o dia, em geral as pessoas respei-
tam o local. Durante o percurso da trilha 
as pessoas se ajudam e se cumprimentam, 
é um clima bem interessante (Josiane, 23 
anos). 

O relacionamento com outros visitan-
tes sempre foi amistoso e tranqüilo, pois 
a grande maioria de quem visita o local, 
cremos que seja com a intenção de busca 
da ‘paz’ interior, do desencilhamento mo-
mentâneo com a cidade e seu ritmo mecâ-
nico (Herman e Lisa, 24anos).

A interação entre alguns visitantes é 
contagiada pelo clima amistoso e tranqui-
lo, opondo-se ao “ritmo mecânico da cida-
de”.  O tempo é vivenciado de outra forma, 
sem o imperativo do relógio. Nesse contex-
to se vive a natureza e se sente fazendo 
parte dela.

Uma experiência de troca. A natureza 
prevalece, chegando ao ponto de ser mais 
importante estar junto, fazer parte dela. 
O homem sendo parte da natureza, este 
é o sentimento que enlaça o homem, caso 
contrário, resta o desconforto, o medo do 
desconhecido que toda a natureza oferece 
aos que não se relacionam com ela, não se 
entregam a situação, tentando compreen-
de-la para poder participar do meio (Her-
man, 24 anos)

Segundo os entrevistados se entregar 
à natureza é uma aventura, e essa aven-
tura inicia no trajeto da Trilha.  

É uma aventura, sempre brincamos 
que pra chegar até a Trilha do Pitoco o 
motorista tem que ser bom de braço, em-
bora durante certo trecho a estrada seja 
um pouco esburacada, o visual é lindo, e 
sempre fizemos várias paradas para foto-
grafar o Rio Uruguai  (Josiane, 23 anos).

Os praticantes de esportes radicais fa-
lam que a adrenalina já inicia no trajeto 
da trilha com estrada de chão, com al-
guns trechos bem irregulares. Os Jipeiros 

consideram o local adequado. No entanto 
com a instalação da Foz são perceptíveis 
as mudanças na infra-estrutura do local. 
Essas transformações são expressas por 
representantes da Foz e administradores 
locais como sinônimo de modernidade. No 
entanto, a maior parte dos entrevistados 
teme o fim da tranqüilidade do lugar. 

Acredito que sim, a construção da 
Foz do Chapecó vai alterar o espaço e a 
relação das pessoas com a trilha, pois na 
ultima vez que a visitamos já havia uma 
ponte construída a alguns metros da casa 
do Seu Gumercindo, ele nos disse que a 
água do Rio vai subir e vai ficar a mais ou 
menos uns 50 metros das terras dele, as 
estradas também melhoraram bastante, 
o que facilita o acesso (Josiane, 23 anos). 

Achamos ruim, pois a construção da 
Foz pode alterar sim a relação com a tri-
lha, aos poucos. Principalmente no clima. 
Algumas plantas, o solo e o ar, sofrerão 
influências da barragem. Não sabemos 
ainda o que isso pode gerar, mas, não sen-
do algo natural e sim artificial, forçado 
pelo homem, a natureza responderá  (Her-
man e Lisa, 24 anos).

A oposição entre a tradição e a moder-
nidade remete às polaridades atribuídas 
ao conceito de natureza seja como criação 
divina ou como produto da cultura em de-
corrência da intervenção humana.

A humanidade faz parte da nature-
za, no entanto, a polaridade natureza e 
cultura, segregação operada pela ciência 
e solidificada pela sociedade industrial, 
construiu uma oposição entre o natural 
e o artificial. A intervenção humana na 
natureza é vista como ameaçadora é con-
cebida como geradora de artificialidade. 
“Estão mexendo com a natureza”, o clima 
vai mudar...

A visita aos santuários naturais, para-
ísos ecológicos, retomando Ribeiro e Bar-
ros (1994), possibilitam uma experiência 
de reencantamentos com uma natureza, 
entendida como algo fora ou além da cul-
tura, que resistiu bravamente à inter-
venção humana. Aqui especificamente a 
natureza é tomada como um patrimônio 
natural que deve ser preservado. 

A modernidade, na Trilha do Pitoco, 
pode trazer outros turistas, no entanto, 
ela pode quebrar o encanto, impossibilitar 
a retomada do tempo paradisíaco, Kairos 
pode ser substituído por Chronos. A or-
dem e o conforto da modernidade podem 

Trilha do Pitoco: natureza e tradição na rota do turismo do vale do Rio Uruguai
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dessacralizar a experiência com a nature-
za.
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“O caminho é aqui”: um estudo antropológico da experiência 
do Caminho de Santiago de Compostela em uma associação 

de peregrinos do Rio Grande do Sul, Brasil 1

Rodrigo Tonioli 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

Resumo: O foco de interesse empírico deste trabalho são as atividades desenvolvidas pela 
Associação dos Amigos do Caminho de Santiago do Rio Grande do Sul (ACASARGS). Trata-se 
de uma organização sem fins lucrativos que visa promover e conservar o Caminho de Santiago 
de Compostela a partir da organização de caminhadas que procuram reproduzir, no interior do 
Rio Grande do Sul, as dificuldades e as distâncias diárias percorridas no Caminho espanhol. 
Problematizo, aqui, a perspectiva teórica que relaciona turismo com prática do não-cotidiano e 
apresento, a partir de uma narrativa etnográfica, o modo pelo qual as atividades da ACASARGS 
constituem-se, para os peregrinos, como eventos capazes de rotinizar a experiência da peregrinação 
no Caminho de Santiago  mesmo fora da Espanha. 
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Title: “The way is here”: Anthropological studies about St. James Way at Santiago de Compostela 
at a Pilgrims Society in Rio Grande do Sul State, Brazil

Abstract: This article focuses the activities of Friends of St. James Way in Rio Grande do Sul 
Association (ACASARGS) which is a nonprofit organization that aims to promote and preserve St. 
James Way  at that Brazilian estate, in roads that reproduce the difficulties and the daily distances in 
the Spanish route. Discussing some theoretical approaches that relate tourism to the practice of non-
routine activities, through an ethnographic narrative I suggest that ACASARGS activities change 
pilgrimage experience at St. James way into a routine out of Spain.
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Introdução

Este artigo tem como foco de interesse 
empírico a prática de caminhadas na As-
sociação dos Amigos do Caminho de San-
tiago do Rio Grande do Sul (ACASARGS). 
Trata-se de uma organização sem fins 
lucrativos que visa promover e conservar 
o Caminho de Santiago de Compostela a 
partir de caminhadas em percursos que 
reproduzem, no interior do Rio Grande 
do Sul - Brasil, as dificuldades e as dis-
tâncias diárias percorridas no Caminho. 
Soma-se a este aspecto a presença de uma 
série de elementos que remetem os pere-
grinos a Santiago, tais como: conversas, 
objetos usados na peregrinação, amuletos 
e conchas de vieira presas à mochila2. A 
partir deste contexto, procuro refletir so-
bre o modo pelo qual as caminhadas da 
ACASARGS realizadas no Brasil têm 
uma capacidade de subversão espaço-tem-
poral reportando os peregrinos a experi-
ências que, a priori, estavam acessíveis 
apenas no Caminho espanhol.  

A partir da observação participante e 
de entrevistas realizadas com os sujeitos 
envolvidos nas caminhadas e noutras ati-
vidades da ACASARGS, procuro compre-
ender como as caminhadas se constituem 
como uma espécie de rotinizadoras das 
experiências da peregrinação à Compos-
tela, permitindo, assim, que se proble-
matize a concepção de eventos turísticos 
como momentos do não-cotidiano. O que 
está em jogo é  apresentar,  desde uma 
perspectiva antropológica, como as expe-
riências do Caminho de Santiago para 
os peregrinos não se definem a partir da 
feitura de um percurso num determinado 
território, mas, antes disso, no modo pelo 
qual os espaços são mobilizados subjetiva-
mente de maneiras específicas. 

A ordem de exposição deste texto 
apresenta, num primeiro momento, a po-
pularização do Caminho de Santiago e o 
papel das Associações do Caminho neste 
processo. Noutro momento, apresento o 
panorama híbrido no qual o Caminho de 
Santiago se insere, explicitando uma sé-
rie de sobreposições entre elementos como 
turismo, espiritualidade e mercado. Em 

uma terceira sessão, aponto para algu-
mas perspectivas teóricas sobre turismo 
que associam este fenômeno com o não-
-cotidiano, bem como os desdobramentos 
destas perspectivas nas análises de pere-
grinações e turismo religioso. Noutra ses-
são, elaboro uma narrativa etnográfica 
na qual descrevo as táticas e estratégias 
das caminhadas da ACASARGS para “re-
produzir” o Caminho de Santiago no Rio 
Grande do Sul, Brasil. Por fim, discuto 
aspectos relativos à prática do espaço dos 
sujeitos que caminham e que planejam a 
caminhada, articulando noções como pai-
sagens, espaço e tempo.

O Caminho de Santiago num contex-
to de Nova Era: continuidades e rup-
turas numa peregrinação cristã

A raiz etimológica do termo “peregri-
nação” deriva do vocábulo latino peregri-
nus que significa

o estrangeiro, aquele que vive alhures 
e que não pertence à sociedade autóc-
tone estabelecida, ou seja, é aquele que 
percorreu um espaço e, neste espaço, 
encontra o Outro (Dupront, 1987)
Tal acepção aponta para o encon-

tro com “o Outro” como indicativo de 
um duplo aspecto.  Por um lado, este 
encontro remete às dificuldades  objeti-
vas  da  jornada empreendida pelo pere-
grino que, ao percorrer lugares desco-
nhecidos e enfrentar as adversidades do 
caminho, termina por imprimir nessa 
viagem características de uma jornada 
heróica. E, por outro, refere-se ao ato de 
transformação de si alcançado por meio 
de um deslocamento do “eu” em busca do 
“Outro”, constituindo um percurso inte-
rior, de cunho místico e ascético, a ser re-
alizado por aquele que peregrina (Toniol 
e Steil, 2010).

Nancy Frey, no livro “Pilgrim stories: 
on and  off  the  road  to  Santiago” (1998), 
mostra como a peregrinação se inicia num 
período anterior a ida efetiva a Santiago. 
O movimento físico no Caminho é anteci-
pado por uma espécie de movimento inter-
no que convoca o peregrino a refletir sobre 
si, a colocar em questão seus “apegos” con-
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duzindo-o a decidir, por exemplo, o que le-
vará na mochila durante os trinta e dois 
dias de caminhada. Sob certa perspecti-
va, aponta a autora, esta convocação ao 
“desapego” se apresenta aos sujeitos como 
um exercício não habitual, contrastivo 
com sua vida cotidiana. A utilização des-
te recurso que coloca em relevo oposições 
como cotidiano e não-cotidiano, trabalho 
e não-trabalho, ordinário e extraoridi-
nário, para analisar e descrever práticas 
turísticas - sejam elas religiosas ou não - 
tem sido freqüente entre os pesquisadores 
destes fenômenos (Smith, 1989; Graburn, 
1989; Urry, 1990; Tuan, 1983).

Embora o “desapego” e a “viagem ao 
interior de si” sejam características mar-
cantes das peregrinações cristãs, algu-
mas propriedades distintivas do Caminho 
de Santiago transformam-no em um lócus 
privilegiado para se observar a incorpora-
ção, pelo catolicismo, de novas estruturas 
de sentido. O catolicismo, nesse caso, ex-
pande-se para além dos marcos dogmáti-
cos e institucionais da Igreja Católica po-
dendo, ao mesmo tempo, ter assegurada a 
sua continuidade a partir, justamente, da 
descontinuidade em relação à tradição e 
ortodoxia católicas. Semelhanças e desse-
melhanças, permanências e modificações 
no âmbito  do catolicismo não necessaria-
mente operam como práticas excludentes, 
mas coexistem, contraditoriamente, em 
suas temporalidades diversas.

Nesse panorama, o Caminho de San-
tiago assume um papel ambivalente. A 
permanência de certas qualidades distin-
tivas das peregrinações cristãs – “uma 
busca mística de si, como uma jornada 
de santificação que encontra seu ponto 
de chegada no reconhecimento de uma 
divindade que se manifesta no interior 
de cada devoto” (Steil, 2003) – também 
permite que essa mesma característica 
se modifique na experiência religiosa dos 
peregrinos associados a contextos cultu-
rais específicos. Grosso modo, apesar do 
termo não ser consensual, essas novas es-
truturas de sentido dizem respeito a prá-
ticas afinadas com certo “espírito Nova 
Era”.

A reapropriação do Caminho de San-

tiago a partir desse contexto pode ser 
caracterizada, sobretudo, pela autonomi-
zação da experiência religiosa do peregri-
no frente a normalizações institucionais 
e pela busca pelo aperfeiçoamento de si. 
Processo que parece estar relacionado 
com uma transformação mais ampla do 
cenário religioso contemporâneo. Já a 
consagração do Caminho de Santiago3 
como ícone dessas novas formas de rela-
ção com o sagrado, foi acompanhada pela 
produção de best-sellers4, documentários, 
somados a um oportunismo do mercado 
turístico que ajudaram a transformar a 
Rota Jacobea5 em um local emblemático 
entre aqueles que compartilham valores 
como culto ao corpo e valorização de expe-
riências individuais.

A popularização do “novo” Caminho 
de Santiago e suas Associações 

A popularização do Caminho de San-
tiago de Compostela pode ser expressa por 
meio de alguns números fornecidos pela 
Xunta da Galícia6 os quais nos mostram 
que no ano de 1986 o Caminho recebeu 
1461 peregrinos, saltando dez anos mais 
tarde (1996) para 23.218 e atingindo, em 
2004, a marca de 179.944 peregrinos (Car-
neiro, 2007). Somente em agosto de 2009, 
segundo números fornecidos pela oficina 
de peregrinaciones7, 35.071 peregrinos fi-
zeram o Caminho de Santiago.  Uma das 
causas dessa mudança foi  o  investimento  
do  Ministério  do  Turismo  do governo  
espanhol  na  criação,  em  todo  mundo, 
das chamadas  Associações  dos  Amigos  
do Caminho de Santiago – AACS (Carnei-
ro, 2007).

No Brasil, essa organização sem fins 
lucrativos possui uma sede nacional no 
Rio  de Janeiro, Associação Brasileira dos 
Amigos Caminho de Santiago (AACSB), 
e dezenas de filiais em todas as regiões 
do país. A AACSB estabelece diretrizes 
para as atividades de suas regionais ten-
do como missão promover o “encontro de 
pessoas e grupos interessados no percur-
so, na preservação e na divulgação do Ca-
minho de Santiago de Compostela”8. Num 
documento que orienta as atividades das 
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associações, a AACSB pontua: “Nossa 
ação voluntária, oferece elementos de aju-
da e facilidades para que a peregrinação 
seja  uma  oportunidade  de  crescimento  
espiritual,  cultural  e  comunitário.  Estas  
ações acontecem, principalmente, através 
de palestras para futuros peregrinos, com 
orientações sobre a peregrinação, refú-
gios, equipamentos, saúde, comportamen-
to, sinalização etc. Periodicamente  reali-
zamos  caminhadas  de  condicionamento.  
Somos  autorizados  pela Oficina  de  Pe-
regrinos   a  emitir  a  Credencial   do  Pe-
regrino,  serviço  que  prestamos gratui-
tamente, sendo cobradas unicamente as 
despesas postais de remessa. Disponibili-
zamos,  na Internet, um website - www.
caminhodesantiago.org.br, com todas as 
informações necessárias para os peregri-
nos, o que permite aos residentes fora da 
área onde se localiza nossa sede, no Rio 
de Janeiro, acesso aos dados necessários  
para sua peregrinação,  incluindo  pesqui-
sas  constantes  de preços  mais  acessíveis  
das passagens aéreas rumo à Espanha.”9

Além das facilidades direcionadas à 
peregrinação pelos Caminhos de Santia-
go, a AASC Brasil incentiva o conheci-
mento da sua história,  cultura  e a ma-
nutenção  das tradições relacionadas com 
a Rota Jacobea:

Consideramos que devem ser manti-
dos os sentimentos de solidariedade, 
acolhida e de hospitalidade inerentes 
ao espírito das peregrinações compos-
telanas, principalmente  nos  refúgios  
onde  os  peregrinos   descansam   de  
sua jornada; e serem preservadas a 
arte, arquitetura e recursos naturais 
por onde atravessam as diversas  ro-
tas rumo à Santiago  de Compostela.  
A Associação pretende  desenvolver 
atividades   e   campanhas   que   mini-
mizem   as   possibilidades   de   ações   
e  usos   não sustentáveis que possam 
afetar a integridade destes valores. 
Estamos associando nossas ações às 
pessoas físicas e jurídicas, nacionais 
e estrangeiras, principalmente às as-
sociações congêneres, no intuito de 
promover uma eficiente troca de infor-
mações direcionadas a  maior   atuali-

zação   possível   das   informações   a  
serem fornecidas aos que estão se pre-
parando para a peregrinação. 10

De modo geral, as atividades das as-
sociações consistem na realização de ca-
minhadas que reproduzem, em alguma 
medida, na paisagem, as dificuldades e 
as distâncias que o peregrino enfrentará 
diariamente enquanto estiver percorren-
do os quase 800 quilômetros do Cami-
nho11. Além de preparar aqueles que es-
tão indo para Santiago, as AACS reúnem 
também, por meio de reuniões mensais e 
caminhadas periódicas de um dia, aque-
les que já “fizeram” o Caminho. 

Na cidade de Porto Alegre, capital do 
Rio Grande do Sul, a Associação dos Ami-
gos do Caminho de Santiago do Rio Gran-
de do Sul (ACASARGS) tem sua sede na 
Igreja Nossa Senhora da Piedade onde se 
realizam reuniões mensais voltadas tanto 
àqueles que irão à Santiago e que pode-
rão, nesses encontros, receber dicas, como 
também  àqueles  que  querem  relatar  ao  
grupo  suas  experiências  no Caminho12.  
A ACASARGS também atua como uma 
espécie de agência autorizada do Cami-
nho de Santiago, distribuindo a “Creden-
cial do Peregrino”, documento que será 
carimbado ao longo do trajeto em Santia-
go e comprovará a distância e os lugares 
percorridos. Além de ser um objeto de re-
cordação  e estima,  a credencial  também  
permite que o peregrino receba,  na Igreja 
de Santiago, a Compostelana13.

Com uma agenda de uma caminhada 
por mês, que custam entre R$ 50 a R$ 
70,0014, as atividades da ACASARGS re-
únem por volta de quarenta participantes 
que se interam do cronograma dos even-
tos por meio de correio eletrônico, de um 
website15 e de reuniões mensais. Para 
cada uma das caminhadas, constitui-se 
um grupo predominantemente composto 
por peregrinos que já fizeram o Caminho 
em idade entre quarenta e sessenta anos. 
A maior parte dessas atividades tem du-
ração de um dia e ocorrem em cidades do 
entorno de Porto Alegre.

As caminhadas da ACASARGS podem 
ser descritas, genericamente, como exten-
sas distâncias percorridas ao longo de 
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um único dia, por grandes grupos numa 
estrada rural sinalizada com  setas ama-
relas,  como  as existentes no  Caminho  
de Santiago.  Com  essas marcações,  a 
presença de guias que orientem a direção 
correta a ser tomada pode ser dispensada, 
permitindo, assim, que se caminhe sozi-
nho – como a maior parte dos peregrinos 
faz em Santiago. 

No estatuto de fundação da Associa-
ção gaúcha, o grupo define-se da seguinte 
maneira: “A ACASARGS, tem por objeti-
vo e finalidade, a reunião de pessoas fí-
sicas, jurídicas e filantrópicas,  que reali-
zaram  ou que manifestem  interesse  em 
conhecer,  pesquisar  ou fazer  a peregri-
nação  a Santiago  de  Compostela,  na 
Espanha, promovendo  a troca  de infor-
mações  e o intercâmbio  cultural,  socioló-
gico  e experimental, bem  ainda,  todo  e 
qualquer subsídio ou material informati-
vo  que busque recriar culturalmente  o 
Caminho de   Santiago   de Compostela, 
sob   o   ponto   de   vista   histórico,   reli-
gioso, artístico, arquitetônico e humanís-
tico16.

A ACASARGS constitui-se, assim, 
como uma espécie de representante ofi-
cial de tudo o que estiver relacionado à 
Compostela no Estado, atribuindo a si 
mesma as prerrogativas desse domínio e 
reforçando, em diversos âmbitos, sua posi-
ção.   Em documento  publicado  pela  Fe-
deração Espanhola das Associações dos 
Amigos do Caminho de Santiago, propõe-
-se que as Associações nacionais e locais 
se concebam como “consulados” do Cami-
nho, devendo “sempre se manter atentas a 
grupos que pretendam desvirtuar os ver-
dadeiros valores de Santiago”17 . 

Turismo, espiritualidade e mercado 
entre os peregrinos

 
A acepção de “turismo religioso” pa-

rece evidenciar-se na própria construção 
sintática do termo. O  sentido “religioso” 
adjetiva o substantivo “turismo” dando a 
noção de um fenômeno que é, ao mesmo 
tempo, singular em suas características 
e comum a outros em sua forma. Carlos 
Steil (2003), em um esforço de distinção 

do que seja peregrinação, romaria e turis-
mo religioso, afirma: 

O termo turismo religioso possui uma 
conotação secularizada e nos remete 
a uma estrutura de significado que se 
afirma de fora para dentro do campo 
religioso. Ou seja, peregrinação e ro-
maria são categorias êmicas, usadas 
por peregrinos, romeiros e mediadores 
religiosos que se posicionam no cam-
po religioso, ao passo que o turismo 
religioso é externo a essas categorias, 
sendo usado preferencialmente em con-
textos políticos-administrativos (Steil, 
2003: 35). 
A demarcação dos limites do que seja 

turismo religioso ou peregrinação, no en-
tanto, é complexificada quando partimos 
de um contexto mais amplo de transforma-
ção do panorama religioso. A populariza-
ção do Caminho de Santiago  de Compos-
tela,   conforme esboçamos anteriormente, 
esteve intimamente relacionada com um 
projeto de Estado do governo espanhol e 
com um esforço por parte de organizações 
civis dirigidas por peregrinos leigos. O que 
parece ficar patente, no caso de Santiago, 
é a perda do domínio sobre a peregrinação 
por parte da Igreja a partir do momento 
em que o Caminho passou a ser promovi-
do por Associações civis espalhadas pelo 
mundo. O envolvimento de outros agentes 
como Organizações Não-Governamentais 
(ONGs), Associações, secretarias de turis-
mo e prefeituras escancaram a formação 
de um contexto complexo em que turismo, 
espiritualidade e mercado aparecem como 
elementos intrincados (Steil e Carneiro, 
2008). Deste modo, “a estrutura de signi-
ficados religiosa” deixa de estar limitada 
às práticas inscritas no marco institucio-
nal, neste caso, da Igreja Católica e pas-
sa a estar presente em contextos tidos, a 
priori,como seculares. 

Para Steil, o que diferencia o turismo 
da peregrinação é:

o grau de imersão e de externalida-
de que cada uma dessas experiências 
pode proporcionar. Enquanto as pere-
grinações e romarias tendem a ser vis-
tas como um ato religioso de imersão 
no sagrado, o turismo, mesmo quando 
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adjetivado com religioso, caracteriza-
-se por uma externalidade do olhar, 
fundamental para que um evento 
possa ser considerado como turístico 
(Steil, 2003: 35).
Contudo, há uma série de transfor-

mações no panorama religioso que têm 
contribuído para que  não apenas as expe-
riências com o sagrado ocorram no plano 
da intimidade do sujeito, como também 
a certificação da verdade deixe de estar 
submetida a normalizações institucionali-
zadas, podendo ser atestada pelo próprio 
indivíduo. Essa desinstitucionalização da 
religião nos coloca novas questões e im-
possibilita a associação direta entre um 
evento religioso promovido pela igreja e 
a imersão no sagrado, bem como, entre 
um evento secular promovido por agentes 
laicos e a externalidade do olhar. Neste 
sentido, se as fronteiras entre o religioso 
e o não-religioso aparecem borradas, a 
definição de práticas como pertencentes a 
ordem do sagrado ou a ordem do turístico 
também tornam-se mais difusas. 

Este tipo de problematização decorre 
do esgotamento de perspectivas analíticas 
dicotomizantes em que externo/interno, 
sagrado/profano, religioso/secular consti-
tuem-se como pólos distintos e capazes de 
dar conta de variados fenômenos a partir 
de uma chave heurística do tipo “ou é isto, 
ou aquilo”. Tendo como referência empíri-
ca a prática de caminhadas promovidas 
pela ACASARGS, elaboro, a seguir, uma 
discussão inicial sobre o alcance do mo-
delo dicotômico cotidiano/não-cotidiano 
como explicação plausível para o turismo. 

 
Turismo como a prática do não-coti-
diano

O esforço de conceitualização do tu-
rismo tem sido freqüente entre estudio-
sos do fenômeno e, de algum modo, tem 
acompanhado uma série de transforma-
ções epistemológicas das Ciências Sociais. 
Embora diversas, conforme os panoramas 
apresentados por Barretto (2000; 2003) e 
Silveira (2007), as definições inicialmen-
te elaboradas podem ser descritas como 
conformando dois eixos explicativos. O 

primeiro deles recorria a elementos eco-
nômicos e infra-estuturais para definir 
o que seja turismo. A presença e atuação 
de agências e rede hoteleira, por exemplo, 
são definidoras, segundo tais conceitos, 
da existência do fenômeno. Outro eixo 
que podemos denominar de essencialista, 
conforme propõe Silveira (2007), concebe 
o deslocamento e o tempo de viagem como 
determinantes para caracterização do tu-
rismo. 

Numa tentativa de problematizar es-
tas perspectivas, alguns autores lança-
ram mão de definições que não concebiam 
o turismo a partir da presença de deter-
minados serviços, mas a partir de um tipo 
de engajamento dos turistas. Conforme 
estas noções, o turismo se caracteriza a 
partir de oposições com o ordinário, com 
o trabalho, com o cotidiano e com a rotina 
(Smith, 1989; Graburn, 1989; Urry, 1990; 
Tuan, 1983). 

John Urry, em seu livro sobre o Olhar 
do Turista (1990) expressa: 

(...) torna-se necessário refletir sobre 
aquilo que produz um olhar turístico 
diferenciado. No mínimo deve haver 
alguns aspectos do lugar a ser visita-
do que o distinguem daquilo que é en-
contrado convencionalmente na vida 
cotidiana. O turismo resulta de uma 
divisão binária básica entre o ordiná-
rio/cotidiano e o extraordinário. As ex-
periências turísticas envolvem algum 
aspecto ou elemento que induz experi-
ências prazerosas, as quais, em com-
paração com o dia-a-dia, situam além 
do habitual. (...) No entanto, os objetos 
potenciais do olhar do turista preci-
sam ser diferentes de algum modo. 
Precisam situar-se fora daquilo que é 
ordinário. As pessoas precisam viven-
ciar prazeres particularmente distin-
tos, que envolvam diferentes sentidos, 
ou que se situem em uma escala dife-
rente daquela com que se deparam em 
sua vida cotidiana (pp.28).
Desse modo, o “olhar turista” não se 

constitui como único, universal, presente 
em toda extensão social, mas sim como 
uma forma de apreciação  definida,  sobre-
tudo,  por meio  do contraste  com  aquilo  
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que  é,  para  o  turista,  cotidiano.  A cons-
tituição  do  “olhar  do  turista” depende, 
portanto, de experiências não-turísticas. 
Assim, é, justamente, a partir de uma re-
lação contrastiva com aquilo que é habi-
tual que práticas turísticas podem se ins-
crever na ordem do extraordinário. Se por 
um lado, a definição do turismo como um 
modo específico de engajamento, cristali-
zado em um tipo de “olhar”, problemati-
za noções essencialistas e economicistas, 
por outro, ao recorrer ao contraste com o 
não-turismo, Urry dispersa a potência da 
análise do turismo como um fenômeno au-
tônomo, tornando-o sempre atado ao seu 
estado contrastivo. 

A emergência desse contraste com o 
que é rotineiro é o próprio ponto de par-
tida para Nelson Graburn definir, em 
seu texto seminal “Turism: the sacred 
journey”(1989), o que seja turismo. Para 
Graburn, eventos turísticos se definem 
enquanto tais por sua característica de 
ser um não-trabalho, oposto daquilo que é 
diário. O tipo de perspectiva lançada por 
Graburn destaca os aspectos relacionais 
entre eventos turísticos  com  àquilo  que 
é  vivido  no  cotidiano  e,  portanto, re-
gulado. 

Tourism in the modal sense emphasi-
zed here is but one of a range of choi-
ces, or styles, of vacation or recreation 
– those structurally - necessary, ritua-
lized breaks in routine tha define and 
relieve the ordinary (Graburn, 1989: 
23).  
Embora tenham proporcionado um 

avanço nos aportes teórico-metodológicos 
disponíveis para a compreensão do turis-
mo, estas conceitualizações parecem en-
contrar seus limites quando se busca com-
preender, por exemplo, os resorts. Nestes 
espaços, o que está em jogo não é o exótico, 
mas uma projeção de um cotidiano este-
reotipado, padronizado, a imagem e se-
melhança dos países de origem do turista 
(Silveira, 2007:24).

 As caminhadas promovidas pela ACA-
SARGS, conforme procurararei apresen-
tar, também conformam um contexto ca-
paz de problematizar esta relação entre 
práticas turísticas e o não-cotidiano

A communitas como não-cotidiano: 
uma breve retomada dos aportes te-
óricos dos estudos sobre peregrina-
ções e turismo religioso

No que se refere a produção dedicada 
às peregrinações e ao turismo religioso 
podemos dividir esses estudos, seguindo a 
proposta de Steil (2003), em três grandes 
correntes teóricas, das quais me deterei, 
especialmente, em uma delas.  A primei-
ra é o funcionalismo que predominou na 
análise destes eventos até meados da dé-
cada de 1970. Segundo esta perspectiva, a 
peregrinação é um fenômeno religioso que 
exerce a função de aumentar a coerência 
e a integração cultural dos grupos. Esta 
visão é bastante referenciada pelas idéias 
durkheimianas sobre sociedade como um 
todo coerente, orgânico e ordenado, em al-
guma medida, por representações sociais 
que emergem de categorias religiosas.  

A religião, para Durkheim (1996), não 
se definia a partir de entidades sobrenatu-
rais, mas sim por meio da administração 
através de rituais daquilo que é sagrado 
e profano. Essa dualidade não se restrin-
ge apenas aos fenômenos religiosos como 
também ordena o social. Deste modo, as 
peregrinações são tomadas enquanto 
eventos unificadores do social e regenera-
dores da moral. Estudos como os de Spi-
ro (1970), Marx (1977), Rabinow (1975) e 
Wolf (1958) são alguns dos trabalhos que 
seguem esta perspectiva. 

A partir da década de 1960, os estudos 
de Victor Turner (1978; 1978b; 2008) rom-
peram com as perspectivas funcionalistas 
que concebiam as peregrinações como 
eventos unificadores do social e regenera-
dores da moral. Assim, Turner afasta-se 
da proposta, desloca o interesse durkhei-
miano pelas coesões de um determinado 
grupo num contexto geográfico específico 
e passa a privilegiar as transformações, 
os processos pelos quais os eventos em 
questão atravessam.

Victor e Edith Turner (1978b) busca-
ram compreender as peregrinações cris-
tãs a partir da análise de Van Gennep 
(1978) sobre os ritos de passagens. Estes 
ritos, que acompanham toda mudança de 
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lugar, estado ou posição  social, são cons-
tituídos por três estágios: separação, tran-
sição/liminaridade e agregação. Interessa 
a Turner , sobretudo, a liminaridade, um 
estado que é difícil de localizar numa rede 
de classificação porque está, justamente, 
num ponto que escapa às classificações, 
que foge às categorias estruturais empre-
gadas. É nesse momento liminar que se 
estabelece, entre os neófitos, um clímax de 
camaradagem em que traços distintivos 
de status sociais anteriores ou vindouros, 
tais como roupas, insígnias e marcas, são 
apagados, os sujeitos se homogeneízam e 
um sentimento de igualitarismo despon-
ta. Uma mistura de submissão e santida-
de, homogeneidade e camaradagem carac-
terizam o estado liminar que, por sua vez, 
conforma-se como um momento dentro e 
fora do tempo, dentro e fora da estrutura. 
Emerge, nesses contextos, o que Turner 
chama de communitas. 

Com este conceito, Turner aponta para 
a existência de um constante tensiona-
mento entre dois modelos de correlacio-
namento, dois modelos que se alternam e 
se justapõem: o primeiro é o de uma so-
ciedade estruturada, com posições hierár-
quicas localizáveis e marcadas, o segundo 
modelo surge no período liminar e é ca-
racterizado pela suspensão ou afrouxa-
mento da estrutura o que gera uma extre-
ma camaradagem aos sujeitos que aí se 
encontram, trata-se da communitas. 

Para os indivíduos ou para os grupos, 
a vida social é um tipo de processo 
dialético que abrange a experiência 
sucessiva do alto e do baixo, de com-
munitas e estrutura, homogeneidade 
e diferenciação, igualdade e desigual-
dade. A passagem de uma situação 
mais  baixa  para  outra  mais  alta  
é feita  através  de  uma  linha  de  
ausência  de  status (Turner, 1978, p. 
122).
Este processo dialético ocorre entre 

termos interdenpendentes, ou seja, a re-
lação entre estrutura e a communitas é 
dialética, uma não pode ocorrer sem a 
existência de outra. Não se trata, por-
tanto, de uma relação entre termos dia-
metralmente opostos, mas dialeticamente 

relacionados. Para Turner, numa estru-
tura18 todos os indivíduos estão expostos, 
invariavelmente, à alternância desses 
estados. Eventos como peregrinação são, 
por sua natureza, fenômenos liminares 
que propiciam o surgimento da communi-
tas.

O que sugiro é que a oposição entre 
cotidiano e não-cotidiano das análises 
do turismo, teve sua versão nos estudos 
sobre peregrinação e turismo religio-
so a partir do conceito de communitas. 
Nesse sentido, a liminaridade estrutu-
ral está no domínio do extraordinário, 
e as relações estruturadas correspon-
dem ao ordinário. O efeito desta noção 
para os estudos sobre peregrinação foi 
deixar passar despercebido que as  fron-
teiras  e  distinções sociais poderiam não 
ser suspensas nas peregrinações, confor-
me aponta a noção de communitas,  mas 
mantidas e reforçadas (Eade e Sallnow, 
1991; Coleman e Eade, 2004). A possibi-
lidade de que a peregrinação não tenha 
este caráter extraordinário de suspen-
são estrutural fica ainda mais evidente 
em experiências como as das caminha-
das promovidas pela ACASARGS em 
que não apenas está ausente o caráter 
antiestrutural, como o próprio passa-
do único em Santiago é presentificado 
e vivido cotidianamente. A seguir pro-
curo apresentar alguns dos dispositivos 
presentes nas caminhadas capazes de 
remeter os peregrinos à experiência no 
Caminho de Santiago. 

O caminho é aqui: a experiência de 
caminhar numa associação de pere-
grinos

Há uma espécie de perfil dominante no 
tipo de percurso das atividades promovi-
das pela ACASARGS. A maior parte das 
caminhadas ocorre em paisagens que re-
produzem, em alguma medida, aquela ex-
perienciada em Santiago. Isto é, embora 
ocorram em diversos locais, as caminha-
das da Associação têm duas característi-
cas relativamente permanentes. A primei-
ra delas é que todas são caminhadas em 
estradas rurais com poucos ou nenhum 
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momento em que os peregrinos tenham 
que atravessar trilhas em mata fechada, 
por exemplo. Outra característica é que a 
maior parte dos trajetos percorridos estão 
entre 20 e 25 quilômetros de caminhada 
que é, propriamente, a média diária de 
quilômetros percorridos pelos peregrinos 
durante o Caminho espanhol. 

Segundo os idealizadores da ACASAR-
GS, no entanto, não basta que o lugar em 
que se caminha tenha similaridades com 
a Rota Jacobea, mas faz-se necessário 
também que o grupo crie determinadas 
estratégias que facilitem a referência à 
peregrinação. 

Em uma caminhada promovida em 
Santo Antônio da Patrulha, cidade próxi-
ma a Porto Alegre, Fernanda, a presiden-
te da ACASARGS, chamou a todos antes 
do início do trajeto para o interior de uma 
capela. Assim que entramos, ela iniciou, 
em bom espanhol, a oração do peregrino:

‘Señor Jesucristo que sacaste a tu 
siervo Abrahan de la ciudad de Ur de 
los Caldeos guardándole en todas sus 
peregrinaciones y que fuiste el guía 
de pueblo hebreo a través del desierto.
Te pedimos te dignes bendecir a estos 
hijos tuyos que por amor a tu nombre 
peregrinan a Compostela”.“Sé para 
ellos: compañeros en la marcha, guía 
en las encrucijadas, albergue en el ca-
mino, sombra en el calor, luz en la os-
curidad, consuelo en sus desalientos y 
firmeza en sus propósitos; para que por 
tu guía lleguem incólumes al término 
de su camino y enriquecidos de gracias 
y de virtudes vuelvan ilesos a sus ca-
sas llenos de saludables virtudes” “Por 
Jesuscristo, nuestro Señor” “Marchad 
en nombre de Cristo que es Camino y 
rezad por nosotros em Compostela”
Ao final da oração perguntei a Marcos, 

um membro da diretoria da ACASARGS, 
porque fazer a oração naquele momento: 

A Associação é para isso. A gente se 
esforça para que o peregrino relembre 
o que viveu em Santiago aqui conosco. 
Não é sempre que dá para ir pra San-
tiago e pra manter viva essa chama, a 
gente caminha aqui como se fosse lá. 
Claro que não é a mesma coisa, mas 

ajuda a manter viva a chama. E isso 
também é muito importante prá quem 
está se preparando pra ir pela primei-
ra vez. Assim, a pessoa já se acostuma. 
A gente, da diretoria, podia caminhar 
em muitos lugares, sabe? Mas a gen-
te se esforça para proporcionar essa 
sensação para o peregrino (Marcos, 42 
anos).
Ao contrário de grupos de ecoturismo 

em que há um número limitado de vagas e 
em que o atendimento personalizado é um 
indicativo de bom serviço, nas atividades 
da ACASARGS, o sucesso dos passeios 
organizados é medido pela quantidade de 
inscritos, tendo como limite mínimo de 
participantes quarenta pessoas. As cami-
nhadas do grupo ocorrem sempre em um 
único dia, normalmente domingo. Com 
um baixo custo, esses passeios conduzem 
peregrinos em ônibus cedidos, na maior 
parte das vezes, pelas prefeituras dos lo-
cais em que a caminhada será realizada. 
Pedro, um dos fundadores da ACASAR-
GS e atual membro da diretoria, aponta 
sobre os objetivos mais gerais do grupo. 

Nosso objetivo não é ganhar dinheiro, 
mas sim levar os peregrinos para ca-
minhar. A gente tenta fazer parceria 
com as prefeituras, com as paróquias 
para elas darem para gente algum 
apoio, com um ônibus ou um café da 
manhã, por exemplo. Mas tudo isso 
é para baixar o preço, para que todo 
mundo possa caminhar. A gente não 
faz caminhada de dois dias porque o 
pessoal tem que trabalhar no sábado 
e porque, aí, já ia começar a ficar caro 
(Pedro, 33 anos).
Com uma média de setenta inscritos 

em cada caminhada, o grupo tem como 
ponto de encontro o centro de Porto Ale-
gre de onde saem, normalmente, em dois 
ônibus seguidos por alguns carros de 
membros da diretoria. Tanto o trajeto de 
ida como o da volta são utilizados pelos 
coordenadores da ACASARGS para dar 
avisos e fazer propagandas de eventos que 
estejam relacionados com o Caminho de 
Santiago. Como pode ser notado neste tre-
cho do diário de campo do dia 07 de julho 
de 2009.
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Antes mesmo do ônibus começar a 
andar, Fernanda, presidente da Asso-
ciação, pegou um microfone  e, pedin-
do  a atenção  de todos, deu  o seguin-
te  aviso:  “Pessoal,  como alguns de 
vocês já sabem, porque já avisamos na 
reunião de sábado, vai acontecer em 
setembro desse ano o primeiro curso 
de língua espanhola e de cultura do 
Caminho de Santiago  de  Compostela  
oferecido  pela  Universidade  de  San-
tiago  de  Compostela. [Nesse momen-
to, algumas pessoas do ônibus come-
çaram a aplaudir e assoviar]. Quem 
quiser  ir tem  que  falar  comigo  até  
mês  que  vem.  O  Pedro  vai  distri-
buir  agora  um folheto pra cada um 
de vocês saberem do que se trata. Ou-
tra coisa, quem está indo pra Santiago  
no  próximo  mês  aí?  [quatro  pessoas  
levantaram  as  mãos].  Eu  trouxe  a 
credencial  do  peregrino  que,  para  
quem  não  sabe,  é  o  passaporte  que  
o  peregrino carimba durante o Cami-
nho e marca os lugares por que pas-
sou. Quem estiver indo pode pegar ela 
comigo quando terminarmos a cami-
nhada, a gente não cobra nada, só o 
custo da postagem,  porque vem da 
Espanha,  custa quatro  reais.”  Após 
Fernanda  deixar  o microfone, Mar-
cos, membro da diretoria da ACA-
SARGS  e dono de uma editora que 
publica, exclusivamente, livros relacio-
nados ao Caminho de Santiago tomou 
a palavra: “Olá escritores peregrinos, 
eu quero fazer um convite rápido pra 
vocês. Vocês sabem que nosso livro 
“Diários Peregrinos” esgotou rapida-
mente seus 1300 exemplares. Este 
livro  tornou-se  um  marco  na  li-
teratura   peregrina   porque  teve  
características   de antologia. Este 
livro registrou os desafios enfrenta-
dos pelos peregrinos que mostraram 
em seus relatos um mundo diferente, 
mais autêntico e mais natural que é 
o que vivemos em Santiago.  Agora  
estamos  com um novo trabalho,  o 
livro “Relatos  peregrinos”  e vocês  
podem  participar  desse  livro  com  
quantas  páginas  quiserem.  Pode  ser  

foto, poema,  relato,  qualquer  coisa.  
Quanto  aos  valores,  são  R$  70,00  
cada  página,  no mínimo de três pá-
ginas. Se vocês escreverem  mais de 
dez páginas cai pra R$ 60,00. Vocês 
recebem três exemplares do livro por 
página que escrevem e ainda ganham 
uma Cruz de Santiago, exclusiva, ba-
nhada a ouro. Podem dividir o pa-
gamento  em quatro vezes. Quem se 
interessar, fala comigo” [Nota de 07 
de julho de 2009].
O Caminho de Santiago é o assunto 

predominante durante as caminhadas 
promovidas pela ACASARGS. Embora 
seja abordado sob diversos aspectos, a 
referência ao Caminho é constante. Ela 
é, em geral, acionada por elementos que 
remetem a lembranças vividas durante a 
peregrinação à Santiago de Compostela. 
Em variadas ocasiões, ouvi referências, 
por exemplo, a uma árvore parecida com a 
que se viu durante a peregrinação, a uma 
bolha que surge no pé e no mesmo lugar 
de quando se fez o Caminho, ou mesmo à 
comida que, em Teutônia/RS, afirmava 
Paula, “é muito diferente de todas que ti-
nha provado em Santiago”. 

Enquanto caminhavam, numa das ati-
vidades da ACASARGS, numa intermi-
nável subida, os peregrinos que já haviam 
ido à Santiago lembravam das dificulda-
des de atravessar, já no primeiro dia do 
Caminho, os Pirineus. Essas memórias 
são despertadas a cada reta, a cada novo 
detalhe que surge no ambiente em que se 
caminha. No meio de uma conversa que 
não era sequer sobre Santiago, uma pere-
grina afirma: 

Essa estrada está muito parecida com 
uma região da Galícia na primavera. 
Outra peregrina fala sobre como as ca-
minhadas que faz com a ACASARGS 
se relacionam com suas experiências 
no Caminho: 
Isso daqui me lembra muito de quando 
fiz o Caminho. É uma pena, mas acho 
que não vou voltar para lá tão cedo e 
para quem ficou, o Caminho tem que 
ser feito aqui mesmo.
A ambiência das caminhadas promo-

vidas pela ACASARGS estabelecem uma 
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significativa relação com a memória do 
peregrino, assumindo um sentido parti-
cular com a história do próprio indivíduo, 
presentificando seu passado em Santiago 
por meio do ambiente em que caminha no 
Brasil. A fala dos peregrinos que reme-
te a possibilidade de se fazer o Caminho 
“aqui”, conduz a reflexão acerca de um 
processo que consolidou Santiago não ape-
nas como um local de peregrinação mas, 
sobretudo, como um tipo de experiência. 
Ao se colocar como divulgadora do Cami-
nho no mundo as AACS têm divulgado 
uma sensibilidade, um modo de relação 
com o sagrado e com a paisagem, enfim, 
têm criado diversos Caminhos de Santia-
go.

A caminhada como prática do espaço 
e de experiência temporal 

Na Atenas contemporânea, os trans-
portes coletivos se chamam metapho-
rai. Para ir para o trabalho ou voltar 
para casa, toma-se uma “metáfora” – 
um ônibus ou um trem. Os relatos po-
deriam igualmente ter esse belo nome: 
todo dia, eles atravessam e organizam 
lugares: eles os selecionam e os reúnem 
num só conjunto; deles fazem frases e 
itinerários. São percursos de espaços 
(De Certeau, 1994: 199).
Se a conseqüência mais evidente do 

que Michel De Certeau afirma é que as 
estruturas narrativas têm valores de sin-
taxes espaciais, também é verdadeiro que 
os deslocamentos no espaço adquirem va-
lores narrativos.  Ao se deslocarem, os ca-
minhantes moldam espaços, seguem por 
trajetos já traçados, mas também podem 
subvertê-los e reorganizá-los. Para De 
Certeau, o ato de caminhar é um espaço 
de enunciação com uma tríplice função, 
em que cada um dos termos encontra 
paralelo com a língua: é um processo de 
apropriação do sistema topográfico pelo 
pedestre – assim como o locutor se apro-
pria e assume a língua; é uma realização 
espacial do lugar – assim como o ato da 
palavra é uma realização sonora da lín-
gua; implica o estabelecimento de relações 
entre posições diferenciadas – assim como 

a língua coloca seus falantes em relação 
(De Certeau, 1994:177).  As caminhadas 
dos pedestres tornam-se, conforme esta 
perspectiva, retóricas ambulatórias que 
moldam percursos como os falantes mol-
dam frases. 

Estas retóricas são formuladas, para 
De Certeau, a partir da articulação en-
tre lugar e espaço. Lugar é aquilo que 
está estabelecido, a disposição das coisas 
conforme, por exemplo, o planejamento 
do trajeto elaborado pelos coordenadores 
da caminhada, já espaço é o lugar prati-
cado, é o efeito da criatividade que deslo-
ca, transgride o que está prescrito. Neste 
sentido, o espaço está para o lugar assim 
como a língua falada está para a gramá-
tica.  

Ao lançarmos mão do estabelecimento 
desta relação entre aqueles que falam e 
aqueles que caminham, passamos a nos 
balizar por uma espécie de sombra em que 
todas as funções e práticas do idioma en-
contram correspondentes no que De Cer-
teau chama de retóricas ambulatórias. 
Por um lado, esta hipotética paridade per-
mite que o ato ordinário de caminhar, de 
compor percursos adquira “dignidade de 
atenção”, mas por outro, limita as múlti-
plas possibilidades de expressão deste ato 
como detentor de características específi-
cas de manifestação, para além daquelas 
do idioma.

Bachelard, em “A poética do espaço” 
(1984), aponta para uma perspectiva que 
reconhece a importância desta relação 
entre sujeito e espaço sem, contudo, cons-
trangê-la a uma referência lingüística. 
Para o autor, a imaginação trabalha nos 
espaços verdadeiramente habitados a par-
tir de imagens capazes de ditar a dinâmi-
ca da relação entre passado, presente e 
futuro. O jogo temporal se dá a partir de 
uma espacialidade que não designa ape-
nas um ambiente exterior ao sujeito, mas 
que o inclui, uma vez que a imagem, o es-
paço e o tempo não se dão nem no sujeito, 
nem fora dele, mas a partir da relação. 

 Aqui o espaço é tudo. Porque o tem-
po não mais anima a memória. A memó-
ria — coisa estranha! — não registra a 
duração concreta, a duração no sentido 
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bergsoniano. Não se podem reviver as du-
rações abolidas. Só se pode pensá-las na 
linha de um tempo abstrato privado de 
toda densidade. É pelo espaço, é no espaço 
que encontramos os belos fósseis de uma 
duração concretizados em longos estágios 
(Bachelard, 1984:203).

Assim, é na medida em que estabele-
cemos relações, constituímos histórias, 
e percorremos o espaço, que ele toma 
forma. Trata-se de concebê-lo não mais 
como externo aos Humanos, mas como 
constitutivo das dinâmicas sociais e tem-
porais daqueles que o habitam, bem como 
constituído pelas relações nele engajadas, 
tornando-se, num jogo relacional, modifi-
cador das práticas nele produzidas, mas 
também modificado por elas.

A projeção de um lugar para caminhar, 
por parte dos organizadores da caminha-
da, que fosse capaz de remeter o peregrino 
à Santiago, e a prática de um espaço por 
parte dos caminhantes, coloca em evi-
dência não apenas a relação intrínseca e 
indistinta entre um sujeito que habita e 
um mundo que é habitado, como também 
evidencia a multiplicidade de imagens, no 
sentido bachelardiano, que as ações em 
torno de uma caminhada – seja de elabo-
ração do trajeto, seja de sua feitura – com-
portam. Isto é, a elaboração de um trajeto 
no Brasil que presentifique o passado em 
Santiago é possível na medida em que os 
espaços em que se caminha, podem ser ex-
perimentados de maneiras distintas. De-
terminados artifícios como fazer a oração 
do peregrino como se faz em Santiago, es-
palhar setas amarelas para indicar o ca-
minho como em Santiago e caminhar por 
paisagens e distâncias como em Santiago, 
sugerem uma experiência específica. 

A caminhada – seja no Brasil seja em 
Santiago -, conforme a concebo, promove 
este deslocamento, tanto objetivo como 
subjetivo, e o que interessa aqui talvez 
não seja nem um e nem outro como ele-
mentos autônomos, mas enquanto rela-
cionados. Flaneurs, voyeurs, peregrinos, 
caminhantes não são denominações que 
se constituem enquanto tal por conta de 
um território privilegiado a cada um de-
les, mas na medida em que os espaços são 

mobilizados subjetivamente de maneiras 
específicas. Este tipo de perspectiva nos 
coloca diante de outro horizonte de ques-
tões em que o que está em jogo é a expe-
riência do turista e o modo pelo qual ele 
articula elementos como tempo, espaço e 
subjetividade. Trata-se de buscar perce-
ber sua experiência como resultado de um 
arranjo relacional entre uma série de di-
mensões e não de partir de um a priori em 
que esta experiência já está circunscrita 
numa única possibilidade, neste caso, a 
do não-cotidiano. 
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NOTAS

1 Uma primeira versão deste trabalho foi apresenta-
da na 27ª. Reunião Brasileira de Antropologia, reali-
zada entre os dias 01 e 04 de agosto de 2010, Belém, 
Pará, Brasil. Agradeço aos comentários de Carlos 
Alberto Steil, Margarita Barretto, Álvaro Banducci 
Júnior e Rodrigo Grünewald.

2  Trata-se  de um símbolo  do Caminho  de San-
tiago  muito  difundido  entre  os peregrinos.  Sua 
origem  é pagã  e, durante a Idade média, era usada 
entre os cristãos como forma de identificação.

3 Sandra de Sá Carneiro propõe uma divisão em seis 
fases histórica do Caminho de Santiago. “A primeira 
fase vai do descobrimento  do  sepulcro  até  meados  
do  século  X,  em  que  se  iniciam  as  peregrinações  
a  partir  dos  países estrangeiros; A segunda fase 
vai desde esse momento até o século XI, quando se 
entra na segunda fase de formação ou expansão  do 
fenômeno;  A terceira  fase abrange  os séculos  XII, 
XIII e XIV, que constituem  o esplendor  das pere-
grinações jacobeas; A quarta fase está situada entre 
meados do século XIV até princípios do século XVI, 
esta é a fase mais crítica do fenômeno; A quinta fase 
vai desde o século XVI até praticamente  o século 
XX; A sexta fase situa-se no século XX, quando co-
meça o processo de revitalização sob novos padrões 
simbólicos, religiosos, sociais e culturais” (Carnei-
ro, 2007: 66)

4 Um dos principais livros que promoveram o Ca-
minho de Santiago no mundo foi o “Diário de um 
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Mago” de Paulo Coelho, publicado pela primeira vez 
em 1987 e traduzido para 21 línguas. 

5 Rota Jacobea é o nome como era conheci o Cami-
nho de Santiago durante a Idade Média. Assim ficou 
conhecida a rota de peregrinação após o papa Ca-
lixto II, no século XIII, considera-la uma forma de 
obtenção de indulgência plenária.  Os termos Rota 
Jacobea e Caminho de Santiago são usados, atual-
mente, como sinônimos.

6 A Xunta de Galícia é um colegiado do governo 
da Galícia responsável por promover as atividades 
relacionadas ao Caminho de Santiago que são de in-
teresse da província espanhola.

7 Oficina de peregrinaciones  é uma organização  
que tem como objetivos,  segundo  o site www.pe-
regrinando.org, “conservar, proteger e fomentar o 
Caminho de Santiago e coordenar o voluntariado, 
ampliando-o ao Brasil, Itália e outros países, criando 
assim uma rede de Voluntários para a execução de 
todos os fins e objetivos de seus estatutos”.

8 Fonte: http://www.santiago.org.br/ (consultado em 
15/08/2009)

9 Fonte: http://www.santiago.org.br/ (consultado em 
15/08/2009)

10 Fonte: http://www.santiago.org.br/ (consultado 
em 15/08/2009)

11 Existem,  ao menos, nove rotas que levam  a Igre-
ja de Santiago  de Compostela,  sendo a mais popular  
entre os brasileiros o Caminho Francês.

12 Estas dicas vão desde longas discussões a respei-
to de que calçado usar, ou quantas calças levar até 
albergues que se deve ficar e pessoas que se deve 
procurar.

13 A compostelana é um documento fornecido pela 
Igreja que certifica a realização da 
peregrinação. Para recebê-la o peregrino  precisa:  
apresentar  um documento  chamado 
 credencial  do peregrino  que comprova os locais em 
que se passou durante a peregrinação, 
dizer que uma das razões para a realização da pere-
grinação foi religiosa e provar que 
percorreu  os últimos 100 Km, para os que estão a 
pé, e 200 Km, para os que estão de 
bicicleta ou a cavalo, sem auxílio de transportes mo-
torizados

14 Os valores em dólares seria entre U$22.00 e U$ 
32.00

15 www.santiagoperegrino.com.br

16 Fonte:  http://www.santiagoperegrino.com.br/ 
(consultado em 15/08/2009)

17 Fonte: http://www.santiago.org.br/ (consultado 
em 15/08/2009)

18 Turner define estrutura como “arranjos padroni-
zados de conjuntos de papéis, conjuntos de posições 
e seqüências de posições  reconhecidas  consciente-
mente  e operado  regularmente  em uma sociedade  
determinada  e intimamente ligados a normas e san-
ções locais e políticas” (Turner, 2008:221)
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Resumo: O projeto “Entre trapiches, trilhas e vilas: organização comunitária e práticas sustentáveis 
no Distrito de Mosqueiro, PA” objetiva alcançar interação dos saberes acadêmico e tradicional, a fim 
de estudar e analisar a organização social no Distrito de Mosqueiro, nas comunidades de Caruaru 
e Castanhal do Mari-mari, com a finalidade de contribuir para o aprimoramento das práticas de 
subsistência, de forma a permitir a compreensão de suas próprias ações e dos processos políticos e 
culturais que estão envolvidas. Diante deste contexto, discutiremos ações visando à interação entre 
o saber sistematizado e o saber tradicional interagindo e planejando, conjuntamente com as famílias 
locais e parceiros, ações voltadas à sustentabilidade dos recursos naturais e na oferta e ampliação de 
alternativas econômicas que propiciem o emprego, a renda, a inclusão social e práticas ambientais 
não destrutivas. Uma destas possibilidades é o turismo de base comunitária.

Palavras-chave: Saberes; Cultura; Sustentabilidade; Base Comunitária; Alternativas 
Econômicas;Turismo

Title: Amidst docks, tracks and villages: community organization and sustainable practices at 
Mosqueiro District , PA

Abstract: The Project “Amidst docks, tracks and villages: Community organization and Sustainable 
practices at Mosqueiro District , PA” aims to achieve interaction of academic and traditional 
knowledge, in order to study and analyze  social organization at  Mosqueiro District  -specifically 
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livelihood practices so as to enable them understanding  their own actions as well as the political 
and cultural processes involved. In this context, we will discuss actions attempting a dialog between 
systematized  and traditional knowledge, interacting and planning, altogether with local families 
and partners, actions favoring  sustainability of natural resources and supply as well as the widening 
of economic alternatives that provide employment, income, social inclusion and non-destructive 
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Apresentação

O projeto de pesquisa está sendo de-
senvolvido numa área descrita pelos ge-
ógrafos e estudiosos da Amazônia, como 
um espaço que se mostra portentoso e in-
teressante sob o ponto de vista hidrográfi-
co. A água figura aí como peça fisiográfica 
e como elemento cênico, como moldura e 
como agente modelador. Pode-se dizer que 
é um privilégio uma cidade possuir em seu 
território tantas ilhas, baias, rios, igara-
pés e praias. E é certamente o arquipéla-
go de Mosqueiro, que expressa o caráter 
de uma cidade constantemente penetrada 
e fecundada pelas águas amazônicas. E é 
neste distrito que o projeto desenvolveu 

suas primeiras ações exploratórias em 
duas comunidades ribeirinhas, Caruaru 
(Figura 01) e Castanhal do Mari-mari. 

Localizado no golfo Guajarino, inte-
grante de um maior, denominado golfão 
marajoara, o arquipélago de Mosqueiro 
(Figura 02) é composto por trinta e cinco 
ilhas. Seu território possui uma área que 
corresponde à região continental de Belém 
do Pará, cerca de 220km², o equivalente a 
27 mil campos de futebol. Sua população 
residente gira em torno de 45.000 habi-
tantes. Por se tratar de um importante 
balneário, em período de férias escolares 
sua população chega a alcançar 400.000 
pessoas.

A história de Mosqueiro se confunde 
com a da colonização da Amazônia, par-
ticularmente do Estado do Pará e de sua 

capital. É este arquipélago singular, na 
fantástica foz do rio Amazonas que vem 
encantando os viajantes durante séculos. 
Sendo assim, no século XVII os primeiros 
navegadores Europeus que aqui chega-
ram, apontaram para dois aspectos inte-
ressantes do ponto de vista histórico da 
ilha. O primeiro é a denominação da ilha 
de Santo Antônio e o segundo é o fato da 
região ser conhecida como a província dos 
povos indígenas Tupinambá. Habitantes 
do estuário amazônico, os Tupinambá es-
tavam na região há cerca de 12.000 anos 
e constituíam uma civilização e uma cul-
tura intimamente ligadas à natureza.

Assim, observamos ainda hoje uma re-
lação íntima do morador da ilha com o seu 
entorno natural evidenciado por muitas 
comunidades ribeirinhas tais como as do 
Castanhal do Mari-mari e a de Caruaru, 
comunidades estas que são referencias 
deste estudo, onde alternativas sustentá-
veis, desenvolvidas com os princípios das 
atividades de base comunitária, podem 
ajudar no desenvolvimento sustentável 
das mesmas, uma vez que a economia ex-
trativista de produtos locais é praticada 
em seu cotidiano e onde o social se traduz 
na cultura tradicional de um povo de raiz 
tupinambá. 

Diante deste contexto, o curso de Ba-
charelado em Turismo das Faculdades 
Integradas Ipiranga apresenta ações vi-
sando à interação entre o saber sistemati-
zado e o saber tradicional na tentativa de 
superar barreiras físicas, teóricas e práti-
cas no processo de ensino-aprendizagem.  
Isto possibilita também a elaboração e 
proposição técnicas para aperfeiçoamento 
e criação de alternativas econômicas sus-
tentáveis para as comunidades localiza-
das no distrito de Mosqueiro, em Belém.

As ações executadas e a serem desen-
volvidas têm como proposta interagir e 
planejar, conjuntamente com as famílias 
locais, parceiros e demais cursos univer-
sitários, ações voltadas à sustentabilidade 
dos recursos naturais e à oferta e amplia-
ção de alternativas econômicas que propi-
ciem o emprego, a renda, a inclusão social 
e boas práticas ambientais.

Figura 01. Trapiche da Comunidade de Caruaru 
(Foto: Márcia Lopes, 2011)
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Figura 02. Ilha de Mosqueiro. (Fonte: Prefeitura Municipal de Belém; Mapa da Região Metropolitana de 
Belém [RMB], 2001)
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Novos cenários, novos contextos 
amazônicos: as práticas sustentáveis 
e o turismo

As políticas públicas para Amazônia1, 
nos últimos anos, têm priorizado agentes 
exógenos, deixando de envolver pequenos 
agricultores e povos da floresta que há 
anos estão à margem da ação governa-
mental, seja nos investimentos, no siste-
ma de crédito ou nos meios de circulação 
de mercadorias (Becker, 1997, 2004).

Nos séculos XIX e início do XX com a 
substituição do extrativismo das drogas 
do sertão, a extração e produção da bor-
racha atraiu um enorme contingente de 
trabalhadores à região, vindos dos Esta-
dos do Maranhão, Piauí, Rio Grande do 
Norte, Ceará, Pernambuco e Bahia, os 
quais permaneciam num sistema que os 
condicionava a um ciclo de dívidas, garan-
tindo a manutenção das elites econômicas 
e o lucro gerado pela força de trabalho dos 
imigrantes nordestinos e caboclos ama-
zônicos. Com a abertura dos eixos rodo-
viários, a Amazônia passou a receber di-
versas territorialidades que introduziram 
técnicas relacionadas à pecuária, às ser-
rarias, às plantações cultivadas na mata 
de terra firme, à mineração e, por último, 
à tecnologia industrial que estimularam 
a desestruturação da lógica de reprodução 
social da região vista na ligação realizada 
entre os ecossistemas de várzea, igapós e 
terra firme pelos caboclos.

Os ingleses, no século XX, investiram 
em várias cidades amazônicas devido ao 
desenvolvimento do capitalismo indus-
trial, onde a matéria-prima extraída da 
borracha tinha valor imprescindível no 
mercado automobilístico.  Os investimen-
tos destinavam-se para o setor de energia, 
portos, transportes, telefonia, telegrafia, 
rede de esgoto e construção civil, em Capi-
tais como Belém e Manaus. Nas décadas 
de 1960 a 1980, a região amazônica so-
fre intervenções gigantescas, através das 
políticas elaboradas pelo governo federal, 
cuja intenção era a exploração dos recur-
sos naturais para atender interesses do 
capital internacional.

O Estado iniciou uma política de de-

senvolvimento que tinha na industrializa-
ção e no capital internacional seus pilares 
e cujo objetivo era o crescimento econômi-
co do País (Becker, 1997). As estratégias 
do Estado, primeiramente, eram voltadas 
à implantação dos projetos agro-pecuários 
que causaram degradação ambiental na 
região. Em seguida, na mesma área do 
projeto anterior, o Governo Federal im-
planta os megaprojetos agrominerais na 
região, onde se percebe a estratégia do 
governo militar em controlar o território 
amazônico, por meio da federalização de 
rodovias destituindo e/ou enfraquecendo 
o poder de Governos Estaduais sob seu 
território político-administrativo. Estas, 
entre outras ações, estavam inseridas nos 
Programas de Integração Nacional.

Neste período, se intensificam mudan-
ças de organização espacial na Amazônia, 
principalmente no modo de vida de popu-
lações que tinham nos ciclos da nature-
za e da influência dos rios sua dinâmica 
cultural, econômica e social. Este modelo 
de organização espacial deu lugar (ou coe-
xiste) a ritmos da industrialização, pauta-
dos na extração dos recursos naturais, na 
utilização de novas tecnologias, em novas 
formas de relações de trabalho, o que in-
terfere nos modos de produção e de vida 
de populações que dependem diretamen-
te dos recursos naturais (Becker, 2004; 
Gonçalves, 2001; Simonian, 2000; Maués, 
1994).

Assim, em muitas pequenas e médias 
cidades amazônicas, é notória a diminui-
ção da dinâmica econômica, a reprodu-
ção dos padrões de pobreza e problemas 
sociais, sobretudo os conflitos fundiários, 
com amplo grau de degradação ambiental. 
São as marcas das políticas públicas que 
modificaram a realidade socioambiental 
da região. O artesão, o pescador, o agri-
cultor, o caboclo, estão de fora da lógica ou 
da dinâmica do planejamento econômico 
destinado à região (Gonçalves, 2001; Ben-
chimol, 1995).

A sustentabilidade, como tema central 
é de fundamental importância, no papel 
socioeconômico e cultural da comunidade 
local, representa um conjunto de ações 
necessárias para o planejamento e ges-
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tão participativa. Logo se percebe que a 
sustentabilidade local exige uma visão a 
longo prazo da atividade econômica e das 
necessidades locais.  São muito freqüen-
tes os empreendimentos não sustentáveis 
que ignoram não só o meio ambiente, mas 
principalmente a cultura tradicional das 
comunidades. Apropriam-se indevida-
mente dos espaços e provocam conflitos 
sociais de convivência entre residentes e 
visitantes.

Nesse panorama é necessário que as 
comunidades envolvidas em projetos pos-
sam propor modalidades viáveis aos seus 
padrões de desenvolvimento, em seus es-
paços que respeitem suas culturas tra-
dicionais. O que reforçaria, no caso da 
Amazônia, a fala de Becker (2004) de 
que a fronteira socioambiental induziria 
o modelo de desenvolvimento endógeno, 
voltado para uma visão interna da região 
e para os habitantes locais, estimulando 
uma nova e fundamental potencialidade 
para a Amazônia.

É com intuito de promover mudanças 
socioambientais, numa ação pautada no 
futuro, que a sociedade civil organizada 
tem revelado papel fundamental no que 
se refere à organização e apoio das popu-
lações segregadas dentro de seu próprio 
espaço.  Nesse sentido, o projeto “Entre 
trapiches, vilas e trilhas: organização 
comunitária e práticas sustentáveis no 
distrito de Mosqueiro, PA” inicia o diálo-
go entre os diversos saberes, entre as di-
versas realidades que compõem a região 
estudada.

Faz-se necessário construir uma nova 
prática e saberes diversos, tendo em vista 
as experiências culturais daqueles sujei-
tos que mantêm laços afetivos e repre-
sentações sociais para com seu território, 
seu ambiente, no qual as relações sociais 
não são mediadas necessariamente pelo 
comércio, pelo dinheiro, mas sim, através 
dos valores cotidiano, cultural, simbólico 
e de sobrevivência.

A proposta visa compreender o cotidia-
no da comunidade, a fim de identificar os 
saberes ligados à prática social e ambien-
tal, incorporando o saber acadêmico como 
mecanismo de ampliação de conhecimento 

e de mudanças de atitude. Tem como pro-
pósito, ainda, conciliar os saberes diver-
sos e transformá-los em atitudes legítimas 
e de cunho político no sentido de organiza-
ção e representação da comunidade, tendo 
em vista o enfretamento de possíveis pro-
blemas diários.

É válido ressaltar que a ação interdis-
ciplinar baseia-se na interação dialógica 
entre os diversos saberes (não privilegian-
do apenas o saber sistematizado), e tem 
como premissa a transformação social seu 
resultado final, cuja dimensão alcança 
mudanças econômicas, políticas e sociais 
na comunidade, principalmente, no aspec-
to da sustentabilidade dos recursos natu-
rais, que são imprescindíveis para repro-
dução social.

A inclusão dos diversos saberes, o reco-
nhecimento dos grupos sociais como sujei-
tos e produtores de conhecimento, a incor-
poração de processos educativos no campo 
ambiental, a contribuição de diferentes 
áreas do conhecimento científico, funda-
mentam a necessidade de se desenvolver 
este projeto interdisciplinar que une téc-
nicas e habilidades de investigação, de 
instrumentalização e de socialização do 
conhecimento.

Almeja-se alcançar interação dos sabe-
res acadêmico e tradicional com a finali-
dade de contribuir para o aprimoramento 
das práticas de subsistência, de forma a 
permitir a compreensão de suas próprias 
ações e dos processos políticos e culturais 
que ela está envolvida

Assim, para orientar o planejamento 
e as atividades de pesquisa fazem-se al-
guns questionamentos quanto à interven-
ção das Faculdades Integradas Ipiranga 
no Distrito de Mosqueiro: qual o perfil da 
comunidade?  O que a comunidade tem de 
potencial socioeconômico?  Quais os possí-
veis segmentos econômicos viáveis que a 
localidade apresenta?

Desta forma, o objetivo geral da pes-
quisa é criar mecanismos de sustenta-
bilidade, a partir do desenvolvimento do 
Turismo de Base Comunitária na ilha de 
Mosqueiro, em Castanhal do Mari-mari e 
Caruaru; levando em consideração os sa-
beres locais e a possibilidade da criação de 
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alternativas sustentáveis em ecoturismo.
Para isso, traçaram-se os objetivos es-

pecíficos: elaborar o diagnóstico do perfil 
dos grupos sociais; construir o inventário 
socioambiental local; realizar ações de 
educação ambiental; analisar as evidên-
cias de possibilidade concreta do turismo 
sustentável nesses espaços ribeirinhos, 
quais as tendências de sustentabilidade 
destes grupos sociais; planejar produtos 
e serviços junto aos grupos sociais; e su-
gerir propostas viáveis de planejamento 
e gestão participativa do turismo de base 
comunitária e sua aplicação na realidade 
das comunidades com a participação de 
iniciativas de incentivos do poder público 
em parceria com a iniciativa privada.

As metas estabelecidas foram: entre-
vistar famílias da comunidade e lideran-
ça comunitária; elaborar um relatório 
do Perfil socioeconômico da comunidade; 
planejar produtos/serviços sustentáveis; 

produzir  cartilha digital sobre turismo 
de base comunitária; e produzir cartilha 
digital sobre educação ambiental.

Procedimentos Metodológicos

Professores, pesquisadores, bolsistas e 
voluntários atuam em Grupos de Traba-
lho (GT) em três Eixos de Ação (EA), a sa-
ber: Perfil socioeconômico da comunidade; 
Sensibilização Patrimonial e Ambiental 
e Diagnóstico e Formatação de Produtos/
Serviços Sustentáveis e Turísticos. Cada 
Grupo de trabalho poderá trabalhar um 

ou mais Eixos de Ação e os docentes po-
derão direcionar suas aulas para o EA 
definido para agregar apoio dos voluntá-
rios, assim como, suas atividades práticas 
planejadas.  Isto tem o objetivo de dina-
mizar e organizar a pesquisa, diminuindo 
custos. Para tanto, as ações de pesquisa e 
análise dos dados coletados está seguindo 
as fases descritas a seguir:

Fase I:  1) Seleção dos participantes 
(alunos e professores)  - realizada pelo Nú-
cleo de Pesquisa (Figura 03);  2)Reflexão 
sobre os diversos olhares em campo – re-
alizada pela equipe ;Instrumentalização 
teórica, levando em consideração a alte-
ridade e o objetivo do projeto – realizada 
pela equipe; 3) Remontagem dos instru-
mentos de coleta de dados - realizada pela 
equipe .

Roteiro para as Entrevistas

Diretrizes gerais para a construção de 
roteiros. a) Para evitar que as perguntas 
sejam lidas (e, conseqüentemente, soem 
artificiais para os entrevistados), os ro-
teiros devem constar apenas de itens a 
partir dos quais serão geradas as pergun-
tas durante as próprias entrevistas; b) 
Para que o entrevistador possa conhecer 
o ponto de vista do entrevistado, os itens 
devem gerar perguntas abertas que com-
portem qualquer tipo de resposta (como, 
por exemplo: “o que você acha de x?”, “o 
que y gera em você?). Perguntas de escla-
recimento e/ ou aprofundamento (como 
“por quê?”, “como?”, “dá para explicar me-
lhor?”, etc.) também devem ser previstas 
(mas podem ser introduzidas a qualquer 
momento em que sejam consideradas 
necessárias); c) Para preservar a natu-
ralidade de uma conversa informal (que 
nunca é composta somente de perguntas 
abertas), alguns itens deverão gerar per-
guntas fechadas (cujas respostas são sim 
ou não, como, por exemplo, “você gosta de 
z?”), seguidas de perguntas de esclareci-
mento e/ ou aprofundamento; d) Itens que 
geram perguntas mais abstratas – que 
solicitam opiniões, reflexões, posturas, 
sentimentos, avaliações, etc. do entrevis-
tado – a respeito de determinados tópicos 

Figura 03. Grupo de Pesquisa. (Foto: Claudionor 
Wanzeller, 2011)
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devem poder ser confrontados com itens 
que geram informações objetivas a respei-
to dos mesmos tópicos. 

Um bom exemplo do resultado deste 
confronto é o contraste entre a opinião que 
um jovem recém-casado revela ter sobre 
a divisão conjugal do trabalho doméstico 
(a de que tudo é feito de maneira equâ-
nime por ambos os membros do casal) e 
as informações concretas que ele próprio 
fornece sobre quem faz o que na relação: 
quem dirige, quem leva o carro para o 
conserto, quem cozinha, quem arruma a 
casa, quem vai ao supermercado, etc. (in-
formações que podem revelar a existência 
de uma divisão de trabalho convencional).  
O raciocínio por trás deste procedimento 
é o de que o contraste entre informações 
concretas e afirmações abstratas (muitas 
vezes “politicamente corretas”) tem o po-
tencial de revelar as contradições existen-
tes nos discursos dos entrevistados. Essas 
contradições, por sua vez, são importan-
tes vias de acesso ao discurso subjacente 
(no caso citado, poderiam, por exemplo, 
revelar que, embora o discurso “explícito” 
do entrevistado seja o da igualdade de di-
reitos, o que jaz por trás dele é a crença de 
que a divisão tradicional de papéis entre 
os membros do casal é “natural”).

Portanto, a construção de um roteiro 
tem início em conversas informais, sem 
qualquer tipo de estrutura previamente 
delineado, sobre a temática a ser inves-
tigada. Para garantir que o roteiro seja 
adequado à população alvo, é importante 
que essas conversas iniciais ocorram com 
pessoas que apresentem um perfil análo-
go àquele delineado para os participantes 
da pesquisa.

Um primeiro rascunho de roteiro deve-
rá ser elaborado a partir dessas conversas. 
Esse rascunho, por sua vez, deverá ser 
testado em outras conversas, que, por já 
terem uma estrutura provisória, são cha-
madas de entrevistas-piloto. Muito pro-
vavelmente, a partir dessas entrevistas, 
o roteiro sofrerá sucessivas modificações 
e será submetido a novos testes. Quando 
tudo fluir bem (este é o melhor critério), 
o roteiro estará pronto e passa-se à etapa 
seguinte: Visita a campo e coleta de da-
dos, a ser realizada pela equipe.

Considerações sobre as Entrevistas

Aspectos gerais: Cada participante 
é entrevistado individualmente por um 
único entrevistador. Em todos os casos, 
as entrevistas acontecem em horários 
negociados entre entrevistadores e entre-
vistados.  Como todas as entrevistas têm 
como modelo uma conversa informal, elas 
são sempre conduzidas em lugares com os 
quais os participantes se acham familia-
rizadas e nos quais se sentem à vontade. 
Os entrevistados são, inclusive, solicita-
dos a indicar os locais de sua preferência 
(restrições sendo colocadas somente aos 
locais muito ruidosos). Também em todos 
os casos estudados, antes da entrevista, 
os participantes devem assinar um termo 
de livre consentimento do qual constam 
informações sobre os objetivos da pesqui-
sa, sobre os eventuais riscos que ela pode 
representar para aqueles que dela parti-
cipam e sobre o uso que pode ser feito do 
material coletado.

No que diz respeito ao número de en-
trevistas a serem realizadas com cada 
participante, na maioria das vezes, é feita 
uma única entrevista com cada um deles. 
A duração das entrevistas também varia 
muito. As mais freqüentes são as entre-
vistas que duram entre uma e duas horas. 
Em todos os casos, as entrevistas são gra-
vadas na íntegra (em áudio) com o consen-
timento dos entrevistados.

Realização das entrevistas

Evitar utilizar roteiros estruturados 
e padronizados porque estes impedem o 
aprofundamento desejado, na medida em 
que supostamente geram perguntas feitas 
exatamente na ordem prevista sem que 
haja a possibilidade de qualquer interven-
ção espontânea por parte do entrevista-
dor.

Adotar guias ou roteiros pouco estru-
turados e não padronizados nos quais os 
entrevistadores têm liberdade para intro-
duzir novas perguntas a cada entrevista. 
Esse procedimento tem, porém, uma séria 
conseqüência prática: inviabiliza análises 
comparativas, pois diferentes questões 
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podem ser colocadas para diferentes en-
trevistados

Pode-se estipular que o entrevistador 
deverá ter em mãos um roteiro estrutura-
do que deverá ser aplicado de forma flexí-
vel para respeitar o fluxo de associações 
do entrevistado. Isso significa dizer que 
a ordem dos itens pode ser alterada; que, 
dependendo dos pronunciamentos dos en-
trevistados, alguns itens talvez sequer 
necessitem ser transformados em per-
guntas porque foram por eles abordados 
espontaneamente; e que, apesar de todas 
essas alterações, o entrevistador deve es-
tar atento para que nenhum dos itens do 
roteiro deixe de ser abordado.

Incentiva-se a introdução espontânea 
somente de perguntas de aprofundamento 
ou esclarecimento. Esta aplicação flexível 
de um roteiro estruturado tem os seguin-
tes resultados práticos: a) do ponto de 
vista do pesquisador, ela gera entrevistas 
semi-estruturadas comparáveis na medi-
da em que, independentemente da ordem 
em que aparecem, os itens abordados são 
os mesmos para todos os participantes; b) 
do ponto de vista dos participantes, essas 
entrevistas, se bem conduzidas, têm uma 
estrutura invisível porque se assemelham 
a uma conversa na qual podem se pronun-
ciar sem restrições – e sem que o fluxo de 
suas associações seja interrompido, dos 
tópicos que lhes são apresentados; c) do 
ponto de vista do entrevistador, a estru-
tura do roteiro transmite segurança, en-
quanto a flexibilidade de sua aplicação, as 
aberturas de seus itens bem como a pos-
sibilidade de introdução de perguntas de 
esclarecimento lhe dão a possibilidade de 
aprofundar ou investigar melhor aquilo 
que achar necessário.

A etapa subseqüente é a da organi-
zação dos dados, a qual começa com a 
transcrição dos depoimentos. Transcrição 
esta que é tratada de forma genérica pela 
maioria dos métodos.  Leva-se em consi-
deração o nível de detalhamento necessá-
rio para os objetivos da pesquisa (muitos 
detalhes podem atrapalhar, mas certos 
detalhes – como hesitações e longas pau-
sas em entrevistas que lidam com confli-
tos psicológicos, por exemplo – podem ser 

imprescindíveis). Embora as entrevistas 
geralmente sejam transcritas na íntegra, 
existe a possibilidade de uma transcrição 
somente dos trechos a serem citados. No 
entanto, as falas dos entrevistados não 
devem ser alteradas ou editadas. Erros 
gramaticais, palavrões, expressões chulas 
e congêneres devem ser transcritos, pois, 
quando presentes, fazem parte do discur-
so dos participantes.

Discussão e Análise dos dados compre-
endem a etapa seguinte. A interpretação 
pode ser realizada de dois modos diferen-
tes: a) a partir de categorias que emergem 
das falas dos entrevistados, o que caracte-
riza a abordagem êmica; e b) a partir de 
categorias prévias oriundas das teorias 
que servem de base à pesquisa, o que ca-
racteriza a abordagem ética.

        As propostas em discussão, po-
rém, divergem bastante quanto ao início 
da análise do material coletado. Na maior 
parte delas, a análise tem início com a 
primeira entrevista e continua ao longo 
do processo de coleta de dados, podendo 
começar a analisar os depoimentos cole-
tados depois de realizadas todas as entre-
vistas.

Outras diferenças, relativas aos tipos 
de análise levados a cabo, agrupam os 
métodos sob consideração de outra forma. 
O tipo de análise a ser realizado decorre 
dos pressupostos adotados e das decisões 
tomadas ao longo da pesquisa. Compara-
ções sistemáticas entre as falas dos parti-
cipantes, portanto, não podem ser feitas 
pelos métodos que não usam guias padro-
nizados (a maioria dos que estão em dis-
cussão). Já o material coletado a partir de 
amostras heterogêneas deve receber tra-
tamento especial porque parte da análise 
consiste em delinear os diferentes perfis 
dos respondentes.

Apesar dessas diferenças, as análises 
realizadas por todos os métodos selecio-
nados têm em comum o fato de procurar 
identificar regularidades, padrões e ou-
tros aspectos recorrentes nos depoimentos 
que analisam (tanto é que, na maior parte 
das vezes, a coleta de dados é considera-
da suficiente quando atinge o já discutido 
“ponto de saturação”).
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A análise propriamente dita

Em praticamente todos os métodos 
que vimos discutindo, as entrevistas não 
recebem tratamento individualizado. Em 
geral, a análise do material é levada a 
cabo tendo por base comparações e ou-
tros procedimentos (como, por exemplo, o 
levantamento da incidência de um deter-
minado conceito) realizados a partir dos 
depoimentos coletados pelas entrevistas 
como um todo. Dado que as entrevistas 
não podem ser comparadas item por item, 
são comparados conceitos e temas que ne-
las aparecem. São também combinados 
eventos separados para formular uma 
descrição integrada de um determinado 
fenômeno ou conjunto de fenômenos.

Pode-se levar em consideração, para 
o escrutínio, duas etapas: a) a da análi-
se das respostas dadas pelo grupo como 
um todo, chamada de análise inter-parti-
cipantes; b) a análise detalhada de cada 
uma das entrevistas individuais, chama-
da de análise intra-participantes. Mesmo 
considerando somente a primeira, ou seja, 
a análise inter-participantes.

Nestas etapas, os participantes têm 
um perfil homogêneo e se pronunciam 
sobre todos os itens do roteiro. Permite 
que, diferentemente do que acontece em 
outros métodos, suas repostas sejam sis-
tematicamente comparadas em busca de 
recorrências. Dessas recorrências, por 
sua vez, emergem categorias – sempre 
êmicas – que dão visibilidade aos valores 
do grupo social ao quais os entrevistados 
pertencem. A análise inter- participantes 
tem também o importante papel de forne-
cer ao pesquisador uma visão geral dos 
resultados obtidos, visão essa que será 
aprofundada na análise das entrevistas 
individuais.

Seguem-se as etapas relativas ao Rela-
tório da análise e a Socialização do rela-
tório final.

A Fase 2 está composta de quatro eta-
pas: 1) Identificar a partir do relatório fi-
nal, que necessidades existem no campo; 
2) Planejamento e execução de Propostas 
Sustentáveis; 3) Realização de cursos e 
oficinas; 4) Montagem de dossiê com re-

sultados da pesquisa.
A abordagem qualitativa na condução 

do trabalho pressupõe o entendimento 
de que os fenômenos sociais e a realida-
de são dinâmicos e incomensuráveis para 
uma análise que se pretenda enquadrá-
-las numa mensuração estatística. Isto 
porque, esta abordagem, como requisito 
teórico, aponta para uma direção sempre 
ao futuro, ao possível e às mudanças es-
truturais da história social.

Diante do exposto, a pesquisa com-
preende momentos diferentes e relevan-
tes com relação à finalidade do trabalho. 
Nestes termos, antes do trabalho in loco, 
tornam-se essenciais o levantamento e 
revisão bibliográfica referente ao estudo 
em questão. O registro das obras selecio-
nadas, através de fichamentos e resumos 
são instrumentos de seleção, organização 
e sistematização dos conceitos, teses e ar-
gumentações. Isto possibilita que a cada 
leitura sejam encontrados novos olhares, 
opiniões e relativizações sobre a realidade 
estudada. A esta conduta, somam-se, ain-
da, o levantamento e análise documental 
relativos aos assuntos e temas pertinen-
tes ao trabalho e seus principais agentes 
sociais envolvidos, com, por exemplo, po-
pulações locais, gestores públicos, inicia-
tiva privadas e sociedade civil organizada.

Ainda nesta etapa, a pesquisa foca-
liza imprensa escrita (jornais, revistas 
especializadas); recursos audiovisuais 
(programas televisivos, documentários 
e filmes). A sistematização e análise dos 
conteúdos pressupõem anotações em fi-
chas bibliográficas, requerendo princípios 
básicos de registro das obras consultadas, 
tais como: identificação, localização, com-
pilação e fichamento. A importância desta 
etapa está na atualização dos assuntos 
relativos à problemática de estudo, posto 
que as pesquisas bibliográficas e docu-
mentais oferecem condições para definir 
e apontar sugestões não somente aos pro-
blemas conhecidos, como também, possi-
bilita explorar sob um olhar diferenciado 
um tema novo com intuito de alcançar 
análises e conclusões inovadoras (Marco-
ni & Lakatos, 2004). 

A pesquisa documental, por outro lado, 
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possibilita a identificação de ações ligadas 
aos processos de implementação do desen-
volvimento. Isto através de análises de re-
latórios, mensagens oficiais, planos e pro-
gramas e registro jornalístico que tenham 
relação com a intensificação da atividade 
turística nos Municípios e suas espaciali-
dades.

Para o trabalho in loco no que diz res-
peito às observações, às entrevistas e aos 
diálogos serão seguidos os procedimentos 
de Malinowski (1977) -“a etnografia do 
diário”- complementados pelos ensina-
mentos de Oliveira (1996) que preconiza 
na pesquisa de campo o olhar, o ouvir e o 
escrever, pois 

O olhar e o ouvir podem ser considera-
dos como os atos cognitivos mais pre-
liminares no trabalho de campo [...] é 
seguramente no escrever, portanto na 

Figura 04. Reunião com representantes dos 
segmentos escolar e comunitário. (Fonte: Gerlei 
Menezes, 2011)

configuração final do produto desse 
trabalho, que a questão do conheci-
mento se torna tanto ou mais crítica 
[...] Devemos entender por escrever o 
ato exercido por excelência no gabinete, 
cujas características o singularizam 
de forma marcante, sobretudo quan-
do comparamos com que se escreve no 
campo, seja ao fazermos nosso diário, 
seja nas anotações que rabiscamos em 
nossas cadernetas” (Oliveira, 1996, p. 
22).
A observação, neste estudo, irá apre-

ender os fenômenos socioambientais, com 
intuito de desenvolver a criatividade no 
terceiro momento do ato cognitivo, ao 
interpretar a realidade e construir um 
pensamento fecundo a respeito do objeto 
de estudo. A partir dessas premissas, a 
conduta na coleta de informações priori-
zará os relatos, as conversas, as relações 
sociais no ambiente de trabalho, nas ati-
vidades lúdicas, nas práticas de lazer e 
turismo.

Outro procedimento de coleta de in-
formações que assume importância neste 
trabalho, diz respeito à importância da 
história oral, pois este recurso consiste 
em oportunizar ao pesquisador o ingresso 
na vida de outras pessoas, ter um conta-
to mais humano, informal, e assim, mais 
profundo das experiências e vivências co-
munitárias (Thompson, 1992).  Oferece 
condições ao pesquisador de vislumbrar 
atitudes e ações cotidianas em ambientes 
diversos e momentos relevantes, e, desta 
feita, elucidar a dimensão do cotidiano.

O trabalho de campo pressupõe pe-
ríodos diferentes. Primeiro, a pesquisa 
exploratória aparece como primeira ex-
periência do pesquisador com o objeto de 
estudo. Consiste na preparação do pes-
quisador frente às peculiaridades da área 
de estudo, com objetivo de obtenção de 
maiores informações e de constatação de 
algumas hipóteses e teorias trabalhadas. 
Contempla a verificação de possíveis fe-
nômenos sociais relevantes anotados em 
caderno de campo e, também, a realização 
de entrevistas com os gestores públicos, 
agências e operadoras de turismo e popu-
lação local (Triviños, 1985).

Figura 05. Reunião com o presidente da Associação 
de Moradores do Caruaru. Foto: Gerlei Menezes, 
2011)
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Na segunda etapa, a observação siste-
mática, soma-se aos demais procedimen-
tos, no intuito de oferecer e confirmar 
dados e observações acerca da dinâmica 
social dos atores. É um instrumento que 
descreve os eventos e as circunstâncias, 
os conflitos, os comportamentos e as rela-
ções interpessoais dos atores numa dada 
realidade (Chizzotti, 2005).

Após a caracterização da área e do pro-
blema de estudo, desenvolvidos na fase an-
terior, assume importância as entrevistas 
semi-estruturadas, elaboradas de acordo 
com os objetivos elencados no projeto de 
pesquisa e direcionadas às categorias de-
finidas na fase anterior da metodologia. 
Esta técnica leva ao pesquisador realizar 
suas indagações de acordo com o anda-
mento do diálogo, da disposição do entre-
vistado ou grupos de sujeitos, deixando-o 
(os) livre (s) para expor (em) suas opiniões, 
expressões e desejos, contribuindo para a 
pesquisa. (Triviños, 1985).

Resultados Preliminares

Inicialmente devemos salientar que a 
falta de um Conselho de Pós-Graduação 
e Pesquisa (C.P.P.) e de um Núcleo de 
Pesquisas (N.U.P.), na IES às quais se 
vinculam os pesquisadores, no inicio das 
investigações, que pudessem lhes dar su-
porte, aliada a uma não-tradição de pes-
quisa interdisciplinar, dificultou muito o 
trabalho dos pesquisadores. Tal problema 
foi minimizado no ano corrente, 2011, com 
a implantação do C.P.P e do N.U.P. 

A seleção dos participantes deu-se com 
professores e alunos. Quanto aos últimos 
foi realizada seleção a partir do perfil de 
alunos que tiveram rendimentos satisfa-
tórios nas disciplinas Antropologia Cul-
tural, Cultura Brasileira e Geografia do 
Turismo. Quanto aos professores foi aber-
ta a participação a partir da análise dos 
objetivos do projeto nas disciplinas que 
pudessem mediar ações, o que resultou no 
interesse apenas dos professores de An-
tropologia Cultural, de Cultura Brasileira 
e de Geografia do Turismo. A partir daí, 

estão sendo realizadas sessões de estudos 
a partir de vários intelectuais, particu-
larmente das Ciências Sociais, que podem 
subsidiar a experiência de trabalho de 
campo, em sua totalidade. 

Os pesquisadores tiveram acesso a 
alguns problemas de campo a partir dos 
diálogos travados com representações das 
comunidades locais e as diversas possibi-
lidades no campo do turismo de base co-
munitária. Ao chegarmos ao distrito de 
Mosqueiro, antes de irmos ao Porto Pelé 
– onde embarcaríamos para a comunidade 
de Caruaru, fizemos uma pequena reunião 
para reafirmar algumas posturas, mesmo 
dentro do barco, que seriam necessárias 
para observação desde a saída, como con-
versar com o barqueiro e observar o ecos-
sistema local. Ao chegarmos na comuni-
dade de Caruaru fomos à casa de uma das 
representantes comunitárias e à Unidade 
Escolar local. Logo após, foram divididas 
as duplas de discentes para aplicação do 
questionário sócio-econômico. Os coorde-
nadores seguiram para uma entrevista 
não estruturada com uma representante 
da comunidade, uma representante da 
comunidade escolar, e um mediador-guia 
que juntou-se ao grupo desde a sede de 
Mosqueiro, antes de embarcarmos (Figu-
ra 04). Vale salientar que esse mediador-
-guia foi de grande valia para o trabalho 
de campo, pois tem um excelente conheci-
mento local, tanto em nível espacial como 
interacional na comunidade.

Antes de nossa volta, logo após o al-
moço com as representações locais, o pre-
sidente da Associação de Moradores que 
se encontrava na sede do Distrito de Mos-
queiro veio ao encontro do grupo de pes-
quisa e começamos uma reunião na qual 
o presidente expôs algumas situações da 
comunidade e ouviu a intenção de traba-
lho do grupo. (Figura 05)

Os trabalhos estão tendo continuidade, 
agora orientados pelas demandas aponta-
das pelas representações da comunidade, 
o que reforçará a idéia de um turismo de 
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base comunitária com as comunidades 
envolvidas, procurando criticamente os 
meios desejáveis e avaliando os resulta-
dos.
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Introdução

Para o tema proposto apresentam-se 
as investigações sobre os territórios emer-
gentes de turismo com ênfase para a ativi-
dade turística em Terra Indígena (TI) na 
Aldeia ‘Lagoa Encantada’ do povo Jenipa-
po-Kanindé do Ceará e, ainda, as discus-
sões referentes à Rede de Turismo Comu-
nitário da América Latina (Redturs), e a 
Rede Cearense de Turismo Comunitário 
(Rede Tucum). No contexto geral, estas 
discussões são oriundas do projeto de dou-
torado intitulado “Os Povos Indígenas e 
o Turismo: um novo olhar sobre os Tre-
membé e os Jenipapo-Kanindé do Ceará”, 
em andamento, no Programa de Pesquisa 
e Pós-Graduação em Geografia do Insti-
tuto de Estudos Sócio-Ambientais (IESA) 
na Universidade Federal de Goiás (UFG). 
A partir desta pesquisa qualitativa rea-
lizam-se levantamentos bibliográficos, 
documentais e de campo (observações, en-
trevistas e registros fotográficos), alguns 
revelados ao longo do texto.

No decorrer da escrita enfatizam-se es-
pecialmente dois itens referentes às inves-
tigações e os resultados, respectivamente 
nomeados: “Os territórios emergentes de 
turismo” e “Aldeia ‘Lagoa Encantada’ do 
povo Jenipapo-Kanindé: o caso do turismo 
em terra indígena.” Nestes encontram-se 
alguns dados e abordagens decorrentes 
das pesquisas de campo. Estes levanta-
mentos práticos ocorreram a partir do iní-
cio do ano de 2009, período em que a Ca-
cique Pequena (Etnia Jenipapo-Kanindé) 
autorizou o acesso a TI Aldeia ‘Lagoa En-
cantada’. Nas referidas vivências foram 
realizadas várias visitas a TI nos meses 
de janeiro de 2009 e dezembro de 2010. 

Considerando-se que o turismo contem-
pla várias interpretações e leituras de in-
teresses de diversos níveis políticos, econô-
micos, culturais e sociais e, também, que 
este fenômeno tornou-se assunto de pes-
quisa para as ciências sociais e humanas, 
nestes diferentes momentos de campo con-
tou-se com colaboração de um antropólogo 

 e se conheceu o turismo desenvolvido na 
referida Aldeia a partir das distintas ob-
servações. Ressalta-se, que em uma das 

visitas realizadas no ano de 2010 houve 
a participação de duas outras pesquisado-
ras da geografia, a professora co-autora 
desta nota e uma professora visitante pro-
cedente da Itália. 

Na ótica dos diferentes interesses, sem 
nenhuma dúvida, o turismo em TI é um 
tema importante para enfocar 

[...] começando pelo questionamento da 
razão pela qual as comunidades evo-
luem entre a posição de perplexidade, 
de adesão, ou de antagonismo ao turis-
mo. (Rodrigues, 2006: 304). 
Na etnia em questão, primeiramen-

te o turismo causou perplexidade, pois 
um grupo hoteleiro internacional tentou 
construir seu empreendimento turísti-
co no interior da TI. Em decorrência da 
oposição do povo Jenipapo-Kanindé a ten-
tativa não gerou sucesso. Esta etnia, na 
condição de antagonista do empreendedor 
internacional, aderiu à atividade turística 
em sua TI a partir de um projeto de auto-
-gestão construído e desenvolvido com a 
colaboração de parceiros governamentais, 
privados e do terceiro setor. 

No contexto atual comprova-se que 
as territorialidades turísticas contrárias 
ao modelo do turismo massivo emergem 
apostando nas viagens que favoreçam 
usufruir “un tipo de turismo que da im-
portancia al conocimiento y contacto com 
culturas y grupos sociales concretos.” 
(Ulate, 2006: 72). Em tal sentido, encon-
tram-se as Redes de Turismo Comunitá-
rio que afirmam garantir as ofertas de 

[...] productos turísticos diferenciados, 
patrones de viaje heterogéneos [...] con 
identidad cultural, conciencia social y 
ambiental, y preservación y monitoreo 
de impactos. (Orozco Alvarado, Núñez 
Martinez e Virgen Aguilar, 2008: 6).
Estes produtos são apresentados por 

quem desenvolve as novas territorialida-
des criadas pelo turismo, como ocorre na 
Redturs e Rede Tucum. 

A viagem turística, que há pouco tem-
po se confinava a uma classe social abas-
tada por meio dos roteiros estandardiza-
dos oferecidos pelas operadoras turísticas, 
sofre mudanças. Houve ruptura no fenô-
meno da massificação e surgem novas de-

Os territórios emergentes de turismo e as redes de turismo comunitário...
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mandas para outros segmentos turísticos 
não padronizados. Para Ulate (2006: 74) 

en este modelo impera un desarrollo 
turístico de pequeña escala, donde 
prevalecen los pequeños negócios [...] 
comunales [...] y se profundiza el con-
tacto con los pueblos locales.
Nesta investigação é possível saber a 

respeito dos roteiros turísticos ofertados 
diretamente pelos indígenas ou mediante 
a parceria com a Rede Tucum e, ainda a 
respeito dos impactos ambientais, sociais, 
culturais, espaciais e políticos gerados na 
Aldeia ‘Lagoa Encantada’ pela Fábrica 
Ypióca, localizada em área de limite a TI, 
assim como refletir até que ponto os terri-
tórios emergentes de turismo são produ-
tos que valorizam a identidade cultural e 
provocam intercâmbios vivenciais, permi-
tindo experiências originais combinando 
patrimônio cultural e natural.  

Os territórios emergentes de turismo 

Na contemporaneidade está sendo cada 
vez mais aludido o surgimento dos terri-
tórios emergentes de turismo. Propaga-se 
que estes proporcionam para os turistas 
o usufruto de viagens diferenciadas, pois 
além destas não seguirem os padrões ela-
borados por operadoras turísticas, são ofe-
recidos produtos originais que permitem 
vivenciar a cultura dos atores sociais en-
volvidos.  Segundo Maldonato (2007: 4) 

frente  al  fenómeno  de  la masificaci-
ón, un creciente  segmento de  turistas  
reclama productos  novedosos,  viven-
cias  culturales  auténticas  y destinos 
de naturaleza prístinos. La pujanza 
del  turismo y sus nuevas corrientes 
representan una  fuente de oportuni-
dades para pequeños negocios [...]. 
Uma destas novidades é o turismo co-

munitário que, também de acordo ao Mal-
donato  (2007: 9) 

en América Latina es un fenómeno que 
data de las últimas décadas y surge en 
un contexto de grandes cambios econó-
micos, sociales y políticos.
Na década vigente o interesse por es-

tes outros segmentos turísticos evidencia, 
cada vez mais, uma ruptura no fenômeno 

da massificação que 
es hoy en día obsoleto, agotado, que no 
aporta nuevos atractivos a los turistas. 
(Arnaiz Burne e Virgen Aguilar, 2008: 
114). 
Emergem os segmentos turísticos no-

meados como turismo alternativo e/ou co-
munitário, ofertado a partir do interesse 
das comunidades locais mediante as suas 
associações de base, as organizações não 
governamentais, os projetos fomentados 
por empresas privadas ou por meio das 
instituições governamentais conveniadas 
aos acordos de cooperações internacionais. 
Nestas perspectivas surgem esforços con-
juntos na formação de Redes de Turismo 
que congreguem destinos e criem roteiros 
para demandas especificas a partir de 
ofertas também exclusivas e experiências 
como a que será relatada a seguir.

Aldeia ‘Lagoa Encantada’ do povo 
Jenipapo-Kanindé: o caso do turis-
mo em terra indígena

Durante o II Seminário Internacional 
de Turismo Sustentável (II SITS), rea-
lizado na cidade de Fortaleza, capital do 
Ceará, nos dias 12 a 15 de maio de 2008, 
houve o lançamento oficial da Rede Tucum 
e a apresentação dos seus parceiros (povos 
e comunidades tradicionais) aliados nos 
roteiros turísticos considerados de base 
comunitária. Dentre esses atores sociais 
se identificou, naquele momento, a etnia 
Jenipapo-Kanindé. Este povo, igualmen-
te que outros integrantes da experiência 
em rede, revelava-se ainda iniciante na 
execução de projeto de turismo. Condição 
instigante à pesquisa. 

No mencionado evento houve a oferta 
dos roteiros turísticos da Rede Tucum 
para os participantes. Mas, no intuito 
de realizar uma viagem particular a TI, 
os pesquisadores escolheram um período 
contrário ao ofertado. O mais importante 
naquela ocasião foi dialogar com repre-
sentantes da Rede Tucum e levantar in-
formações sobre o projeto de turismo do 
povo Jenipapo-Kanindé. A comunicação 
prévia em 2009, com um dos filhos da 
Cacique Pequena e, posteriormente com a 
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Cacique e outro filho permitiram articu-
lar as primeiras conversas com essas lide-
ranças Jenipapo-Kanindé e, em seguida, 
ter a autorização da citada Cacique para 
entrar na TI. 

No dia 8 de janeiro de 2009 iniciou-se 
o primeiro trabalho de campo na Aldeia 
‘Lagoa Encantada’. Para localizar a men-
cionada TI tomou-se como referência a ci-
dade de Fortaleza e como rodovia estadual 
a (CE 040). Em trecho asfaltado percorre-
ram-se 27 km até o município de Aquiraz 
no litoral leste cearense. Deste destino até 
a praia do Iguape somaram-se 18 km. E, 
da referida praia trafegou-se por mais 7 
km em estrada carroçável para chegar a 
Aldeia ‘Lagoa Encantada’, o lugar de ori-
gem da “primeira mulher cacique do País” 

.  A Cacique Pequena, oficialmente, repre-
sentou seu povo por 15 anos (1995 a 2010) 
na Aldeia da ‘Lagoa Encantada’, com 
1.731 hectares,  reconhecida em 2004 pelo 
Governo Federal (Figura 1). Atualmente 
a Cacique Irê, filha da Cacique Pequena, 
representa a etnia Jenipapo-Kanindé.

Durante a pesquisa de campo reali-
zada na Aldeia ‘Lagoa Encantada’, em 
janeiro de 2009, foi possível entrevistar 
a Cacique Pequena. Em seu depoimen-
to ela afirmou constarem 96 famílias na 
Aldeia, 84 delas cadastradas pela Funda-
ção Nacional de Saúde (FUNASA) e 16 
aguardando o cadastramento. Segundo 
ela, existem mais ou menos quatrocentos 
e poucos habitantes na Aldeia a comparti-
lhar da paisagem que agrega 

um sistema ambiental composto por 
dunas fixas e móveis, lagoas costei-
ras, fontes naturais de água mineral, 
ecossistema manguezal e uma grande 
diversidade de fauna e flora (Educação 
integral para o turismo comunitário, 
2008: 1). 
Relativo à prática de turismo na Al-

deia, a Cacique Pequena e os dois filhos, 
anteriormente citados, congregaram suas 
opiniões e expressaram veementemente 
em seus depoimentos, no mesmo período 
acima, que conseguiram tirar a rede de 
empreendimentos Aquiraz Resort do lo-
cal. “Nela só campos de golfe, ia ter vin-
te”.  Para Ulate, (2006: 178), os conflitos 
decorrentes da implantação do turismo 
manifestam-se em quase todas as instân-
cias da vida da população atingida, e, na 
maioria dos casos

expropriam os residentes tradicionais, 
privatizam, constroem e direcionam 
lugares para os turistas (Coriolano, 
2006: 144). 
Nesta situação fatual a etnia Jenipa-

po-Kanindé rejeitou o turismo oriundo do 
empreendimento Aquiraz Resort. Um dos 
filhos da Cacique Pequena destacou em 
seu depoimento, no ano de 2009, que para 
a TI dos Jenipapo-Kanindé “tinham pen-
sando em turismo de base comunitária, 
pois estivemos por 15 quinze dias, no ano 
de 2000, conhecendo a experiência de tu-
rismo dos Pataxó na Bahia”. Segundo ele, 
o irmão e a Cacique Pequena, para im-
plementar este turismo na Aldeia ‘Lagoa 
Encantada’ juntaram-se muitas mãos do 
povo Jenipapo-Kanindé e dos parceiros. 
Concretizar a prática do turismo nesta TI 
significou estimular os jovens e os adultos 
da etnia que se uniram a determinados 
estudantes e alguns professores do De-
partamento de Geografia da Universidade 
Federal do Ceará (UFC) para elaborarem 
mapas etnográficos e definirem as trilhas 
no interior da Aldeia ‘Lagoa Encantada’. 
Nestes levantamentos foram qualificados 
os aspectos culturais, as diversidades de 
paisagens e definidos os locais para as 
atividades tradicionais e o uso da terra. 
Para cada uma das cinco trilhas identi-
ficadas foram consideradas as potenciali-

Figura 1: Placa da Fundação Nacional do Índio 
(FUNAI) na entrada da Terra Indígena Aldeia 
‘Lagoa Encantada’. (Foto: Isis Maria Cunha 
Lustosa, Janeiro de 2 010)
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dades ambientais, culturais e econômicas 
da Aldeia a fim de desenvolver os roteiros 
turísticos integrados com a paisagem e a 
cultura do povo Jenipapo-Kanindé (Edu-
cação integral para o turismo comunitá-
rio, 2008).  

A Cacique Pequena também afirmou, 
durante a entrevista concedida em janei-
ro de 2009, que nesta forma de trabalho 
em parceria surgiu o ‘Projeto Educação 
Integral para a Sustentabilidade e o De-
senvolvimento do Turismo Comunitário 
na Terra Indígena (TI) Jenipapo-Kanin-
dé’ fomentado pelo Programa Petrobras 
(Fome Zero – Desenvolvimento com Cida-
dania) e vinculado ao curso de (Graduação 
e ao Programa de Pós-Graduação em Ge-
ografia) da Universidade Federal do Ce-
ará (UFC). Por meio deste, a referida et-
nia tornou-se integrante da Rede Tucum, 
como dito anteriormente. Em decorrência 
do citado projeto o povo Jenipapo-Kanindé 
se considera incluído no processo de desen-

volvimento do turismo em sua TI, inclu-
sive com a presença dos jovens indígenas 
habilitados como monitores de trilhas na 
Aldeia, aptos a acompanhar e organizar 
com os visitantes os trajetos na TI base-
ados nos aspectos culturais e ambientais 
definidos pelos próprios indígenas duran-
te as identificações das trilhas. 

Recorda-se que a mencionada etnia 
conseguiu embargar a construção de um 
empreendimento turístico de padrão in-
ternacional e, não enfrenta conflitos in-
ternos entre seus habitantes no proces-

so de reelaboração étnica; ainda assim 
o povo Jenipapo-Kanindé se depara com 
problemas decorrentes da pressão direta 
e indireta de grupos empresariais cearen-
ses. É o caso da Fábrica da Ypióca. Este 
Grupo Agroindustrial considera-se como 
o “[...] maior fabricante de aguardente de 
origem [...] com capacidade de instalar 126 
milhões de litros de aguardente por ano” 

Segundo lideranças Jenipapo-Ka-
nindé a Fábrica da Ypióca é causadora 
de danos ambientais na ‘Lagoa Encan-
tada’, destacada na figura 2. Em notícia 

 veiculada no final de 2010 o povo desta et-
nia e outros povos indígenas do Ceará se 
mostraram indignados com o usufruto ile-
gal da água da lagoa pela aludida fábrica, 
localizada em área de limite a TI. Para a 
etnia Jenipapo-Kanindé a acenada ‘Lagoa 
Encantada’ representa um dos principais 
espaços simbólicos da Aldeia juntamente 
com o Morro do Urubu. Estes elementos 
naturais realçam a paisagem da TI e são 
apresentados expressivamente como atra-
tivos dos roteiros turísticos, compostos de 
cinco trilhas, uma delas nomeada ‘Lagoa 
Encantada’. 

Assim, torna-se importante ressaltar 
observações decorrentes das visitas de 
campo na citada TI. Durante a caminhada 
interativa, orientada pelo filho da Cacique 
Pequena, em 29 de dezembro de 2010, foi 
possível chegar até o ponto da ‘Lagoa En-
cantada’. Constatou-se a diminuição visí-
vel no volume de água desta lagoa, compa-
rado ao período do mês de janeiro de 2009, 
em que se realizou a primeira visita de 
campo. Segundo a mesma liderança indí-
gena, a escassez continuada deste recurso 
hídrico provocou uma reação do povo Jeni-
papo-Kanindé, em 6 de dezembro de 2010, 
versus ações da Fábrica  Ypióca. O ato de 
protesto resultou do persistente prejuízo 
social, espacial, ambiental, cultural e eco-
nômico causado pela referida empresa na 
TI. A ação de alerta e cobrança de direitos 
indígenas foi firmado e realizado na data 
mencionada e, horas antes de acontecer, 
o povo Jenipapo-Kanindé havia declarado 
em notícia veiculada no site do Fórum em 
Defesa da Zona Costeira do Ceará que os 

[...] indígenas da etnia Jenipapo Ka-

Figura 2: Lagoa Encantada, Aquiraz, Ceará, 
Brasil. (Foto: Stephen Grant Baines, Janeiro de 
2010).
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nindé, Tapeba, Anacé, Kanindé de 
Aratuba e Pitaguari estão se organi-
zando para as 13hs interromper a em-
presa Ypioca de continuar retirando 
água da lagoa da Encantada [...]
Para ajudar a interceptar este impasse 

provocado pela Fábrica Ypióca a atividade 
turística torna-se ainda mais significativa 
para o povo Jenipapo-Kanindé, pois as po-
tencialidades naturais que constituem os 
roteiros turísticos, segundo estes indíge-
nas são afetadas por danos decorrentes da 
citada Empresa.  Estes prejuízos são in-
terpretados pelo referido povo como crimes 
ambientais na TI, pelo fato de danificarem 
a Área de Proteção Permanente (APP) 

 no interior da Aldeia. Além dos elemen-
tos naturais comprometidos há outros 
impactos sociais, culturais e espaciais na 
TI. Salienta-se que a ‘Lagoa Encantada’ 
garante a vida dos indígenas na Aldeia. 
Isso ocorre tanto em suas casas, como nas 
atividades coletivas nos diferentes espa-
ços da TI, como: a Escola Diferenciada de 
Raízes Indígenas; o Galpão de Artesanato 
Indígena; o Restaurante Cantinho do Je-
nipapo (espaço da culinária indígena para 
os visitantes); o Museu Indígena; a Casa 
de Farinha; a Sala de Assistência Jurídi-
ca; o Centro de Referência de Assistência 
Social (CRAS) e o Posto de Saúde.

Destarte, retoma-se o diálogo sobre a 
experiência de turismo do povo Jenipapo-
-Kanindé, um caso de projeto elaborado 
com interesse dos indígenas e agregando 
parcerias de instâncias federais, privadas 
e locais, como a Rede Tucum aliada à Re-
dturs.

Redturs e Rede Tucum: turismo de 
base comunitária na Aldeia do povo 
Jenipapo-Kanindé

  
As Redes de Turismo Comunitário 

surgem como uma proposta de integração 
local, regional, nacional e internacional, 
como nos dois exemplos referentes à Rede 
de Turismo Comunitário da América La-
tina (Redturs) e a Rede Cearense de Tu-
rismo Comunitário (Rede Tucum). Estas 
apostam na participação de diferentes 
atores sociais em “proyectos turísticos de 

pequeña [...] escala” (Guzmán Padilha; 
Noriega Garza; Ontiveros, 2008: 249). A 
tendência na formação das redes é aliar 
as experiências de projetos gerando “uma 
serie de opciones de turismo alternativo” 
(Arnaiz Burne; César Dachary, 2008: 
219). As opções congregam-se formando os 
diversos roteiros turísticos de base comu-
nitária. Nesta condição vale elucidar que 
a Rede Brasileira de Turismo Solidário e 
Comunitário (Turisol) integra a Redturs 
e posiciona o Brasil como país parceiro. 

A ação do turismo por meio das Redes 
Comunitárias na concepção de Maldonato 
(2007) consiste em apoiar processos asso-
ciativos os quais articulem eficazmente a 
oferta de serviços; busquem uma inserção 
competitiva nos mercados e exercitem o 
uso sustentável do patrimônio comunitá-
rio e a melhoria da capacidade de auto-
-gestão no âmbito organizacional, qualifi-
cando os recursos humanos envolvidos e 

os líderes de uma nova geração.  
De acordo com as informações contidas 

no site da Redturs esta se classifica como 
uma rede de comunidades, instituições de 
apoio e recursos humanos que comparti-
lham uma visão sustentável do turismo. 
Esta propõe compatibilizar os objetivos 
de eficiência econômica com princípios de 
equidade social, identidade cultural e pre-
servação dos recursos naturais. A referi-
da rede considera que sua missão é apoiar 
os processos de formação e fortalecimento 
das Redes da América Latina com a fina-

Figura 3: Placa da Rede Tucum na entrada da TI 
Aldeia ‘Lagoa Encantada’ revelando a parceria com 
a etnia indígena. (Foto: Isis Maria Cunha Lustosa, 
Janeiro 2010)
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lidade de diversificar suas fontes de em-
penho e ingresso, valorizar sua cultura e 
promover a coesão social.

A Redturs é apresentada por 
meio do ‘Portal de Las Cultu-
ras Vivas de América Latina’ 
 como “una red de comunidades campesi-
nas e indígenas”. Neste portal há infor-
mações sobre os destinos turísticos co-
munitários fortalecidos pelas federações 
e Redes de Turismo Comunitário nos 14 
países agregados. Dentre estes, o Brasil, 
apresenta-se com 37 destinos ofertados 
nas suas cinco regiões (Norte, Nordeste, 
Sul, Sudeste e Centro-Oeste). Destaca-se 
em meio as Redes Comunitárias da Amé-
rica Latina a inserção da Rede Tucum 
apresentada no seu site oficial, como

Um projeto pioneiro de turismo comu-
nitário no Ceará voltado para a cons-
trução de uma relação entre sociedade, 
cultura e natureza [...] Para o mercado 
nacional e internacional, oferece um 
produto turístico [...] projetado para a 
interação entre povos e culturas, aten-
to a proteger e valorizar culturas e ter-
ritórios, economicamente integrado às 
atividades tradicionais.
A citada rede é formada por dez co-

munidades da zona costeira cearense,  
congregadas em parcerias, envolvendo 
indígenas, pescadores, extrativistas e as-
sentados rurais. Por meio da Rede Tucum  
ofertam-se roteiros de base comunitária 
no litoral oeste (Tatajuba, Curral Velho, 
Caetanos de Cima e Flecheiras) e leste 
(Jenipapo-Kanindé, Reserva Extrativista 
do Batoque, Reserva Extrativista da Prai-
nha do Canto, Assentamento Coqueirinho 
e Tremembé) do estado. Dentre esses exis-
tem dois meios de hospedagens solidárias 
(Centro de Formação, Capacitação e Pes-
quisa Frei Humberto – MST e Associação 
de Mulheres em Movimento) localizados 
na cidade de Fortaleza, capital do Ceará. 
Duas Organizações Não Governamentais 
(ONGs), o  Instituto Terramar e a Asso-
ciação Tremembé, responsabilizam-se 
pelo apoio institucional à rede. Recorda-se 
que para esta investigação é ressaltado o 
destino turístico da Aldeia ‘Lagoa Encan-
tada’ do povo Jenipapo-Kanindé como en-

fatiza a figura 3.
No site da Rede Tucum este povo apa-

rece como “[...] uma das nove etnias in-
dígenas reconhecidas no Ceará [...] Sua 
renda básica é proveniente da agricultura 
familiar, da pesca na Lagoa e da produção 
de artesanato. Aos poucos, o turismo co-
munitário vai ganhando importância eco-
nômica entre os moradores, já preparados 
para realizar diferentes trilhas na mata e 
oferecer refeições aos visitantes em uma 
palhoça de gestão coletiva - o Cantinho do 
Jenipapo. Sempre que possível, os grupos 
são recepcionados pela Pequena Cacique, 
que abençoa a partida para as trilhas. 
Entre elas, a do Morro do Urubu merece 
atenção especial por proporcionar uma 
vista panorâmica de toda a terra indígena 
e do seu ambiente no entorno - mar, dunas 
e os diferentes usos da área. Após subir 
uma duna de mais de 90 metros de altitu-
de, nada mais refrescante que banhar-se 
nas águas relaxantes da Lagoa da Encan-
tada, sendo mediados pelos guias locais e 
inspirados nos mitos, crenças e histórias 
dos Jenipapo-Kanindé”11 

Apesar do destaque dado para o povo 
Jenipapo-Kanindé, ao longo desta inves-
tigação, menciona-se que outra etnia indí-
gena (Tapeba) do Ceará, do município de 
Caucaia, foi inserida na Rede Tucum em 
2010. Este povo oferta um roteiro turísti-
co com três trilhas e a visita ao Centro de 
Artesanato Indígena. Do ponto de vista 
de Ulate (2006: 195) logo que 

el turismo avanza como una conquista 
permanente de los recursos naturales, 
pero también de los atractivos sociales 
y culturales de una sociedad”, este é 
um fato que estimula-nos a pesquisar 
sobre o turismo em TI do Nordeste, es-
pecialmente em tempos que “os atuais 
povos indígenas do Nordeste são colo-
cados como objeto de atenção (Oliveira 
Filho, 2004: 16).
E, ainda como objetos de interesse 

para o turismo nesta região brasileira, 
cada vez mais vislumbrada para a ativi-
dade turística, principalmente no estado 
do Ceará que sucessivamente “reelabora 
a identidade de espaço moderno e turísti-
co” (Coriolano, 2006: 138). Para a mesma 
autora 
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na contemporaneidade cearense, este 
novo determinante – o turismo – ela-
bora identificações para o Estado com 
espaços de novas territorialidades [...] 
no litoral cearense (2006: 144). 
Constatou-se entre o período de 2009 

e 2010 que na territorialidade do povo 
Jenipapo-Kanindé o projeto de turismo 
foi ampliado. O roteiro turístico ofertado 
evoluiu para além das cinco trilhas. Nes-
te foram agregadas outras potencialidade 
da Aldeia, como: a Escola Diferenciada de 
Ensino Fundamental e Médio Jenipapo-
-Kanindé  e o Museu Indígena, inaugura-
do em 2010. Tanto numa como na outra 
estrutura os alunos de escolas não-in-
dígenas têm se tornado um público alvo 
para o projeto turístico da Aldeia ‘Lagoa 
Encantada’. Durante a visita na escola di-
ferenciada acontece à troca de experiência 
entre o ensino indígena e o não-indígena. 
Esse intercâmbio de saberes é ampliado 
na visita ao Museu Indígena. Neste es-
paço visualizam-se os registros históricos 
referentes à Aldeia, apresentados nos tex-
tos e imagens expostas, bem como por ou-
tras explicações completadas pelo monitor 
indígena que acompanha os visitantes.

Na atual etapa deste estudo é possível 
reconhecer que no território emergente de 
turismo na Aldeia ‘Lagoa Encantada’, o 
povo Jenipapo-Kanindé detém particula-
ridades que potencializam o ‘Projeto Edu-
cação Integral para a Sustentabilidade e 
o Desenvolvimento do Turismo Comuni-
tário na Terra Indígena (TI) Jenipapo-
-Kanindé’, como:

-As cinco trilhas (Lagoa Encanta-
da; Morro do Urubu; Riachos; Roçados e 
Campo de Dunas) guiadas pelos monito-
res indígenas para os díspares circuitos e 
propícias aos diversos públicos;

-A Escola Diferenciada de Raízes In-
dígenas, espaço em que se pode vivenciar 
um dia com aulas na língua Tupi e com o 
ritual da dança do Toré;

-O papel da mulher indígena na Aldeia 
como Cacique e na Associação das Mulhe-
res Indígenas Jenipapo-Kanindé, repre-
sentatividade coletiva no citado projeto;

-O artesanato e a refeição regional 
como opções extras ofertadas nos roteiros 

turísticos.
De acordo com as investigações aqui 

levantadas, o turismo em TI pode ocorrer 
por meio de experiência de projeto turísti-
co de auto-gestão indígena. A vivência do 
povo Jenipapo-Kanindé é um caso de pro-
jeto elaborado com interesse dessa etnia 
agregando-se parcerias com outros povos 
na Rede Tucum. Entretanto, se este tu-
rismo 

implicará em novas formas de coloni-
zação da paisagem natural e cultural 
ou se contribuirá na criação de novas 
possibilidades e horizontes para as 
comunidades [...], esta é uma questão 
aberta às discussões” (Almeida, 2005: 
343). 
Assim, as produções oriundas das ci-

ências sociais e humanas focalizadas nas 
discussões sobre o turismo têm muito 
para contribuir, pois ainda que se consoli-
dem produções acadêmicas sobre o turis-
mo 

há 40 anos apenas que, vencendo a re-
sistência de seus pares, alguns cientistas 
[...] ousaram abordar um tema que não 
goza, até agora, de prestígio acadêmico 
(Barretto, 2003: 15). 

À maneira de conclusão 

O turismo em TI é uma atividade mui-
to recente no Brasil e, portanto um “tipo 
de turismo que no ha sido suficientemente 
investigado” (Ulate, 2006: 72). De fato, o 
turismo contempla interesses de diver-
sos níveis políticos, econômicos, culturais 
e sociais. Para uns, o turismo revela-se 
como um campo propício a reprodução e 
à consolidação dos valores e interesses de 
grupos capitalistas privados e do Estado. 
São esses que definem o modelo de desen-
volvimento turístico, isto é, o conjunto de 
estratégias desenhadas para alcançar 
objetivos determinados. Para outros, o tu-
rismo tem seus aspectos negativos, como 
a destruição do ambiente, a poluição, a 
comercialização da cultura, a sobrecarga 
dos sítios, a perturbação das paisagens 
(Almeida 2003). Apesar destas visões, as 
dos indígenas Jenipapo-Kanindé expres-
sam opiniões diferentes sobre o turismo. 
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Este povo por estar inserido numa Rede 
de Turismo Comunitário, adota a mesma 
concepção desta ONG a qual considera em 
seu site que  

[...] não é suficiente apenas fazer a 
crítica ao modelo de turismo conven-
cional, gerador de segregação sócio-
-espacial, de concentração de renda e 
de problemas sócio-ambientais. Aliado 
à crítica, é necessário vivenciar uma 
outra lógica de construção da atividade 
turística. Na contramão do convencio-
nal, no turismo comunitário a popula-
ção local possui o controle efetivo sobre 
o seu desenvolvimento, sendo direta-
mente responsável pelo planejamento 
das atividades e pela gestão das infra-
-estruturas e serviços turísticos. Tudo 
isso orientado por princípios que bus-
cam garantir a sustentabilidade sócio-
-ambiental, a exemplo da atitude ética 
e solidária entre as populações locais 
e os visitantes, geração e distribui-
ção eqüitativa da renda, conservação 
ambiental e valorização da produção, 
da cultura e das identidades locais. 
Assim, as estratégias prioritárias na 
construção dos roteiros de visitação in-
cluem os momentos de vivências com a 
comunidade, as trocas culturais entre 
visitantes e populações locais e as tri-
lhas de interpretação ambiental.12

Apesar das diferentes opiniões sobre a 
prática do turismo ressalta-se que ainda 
há “reduzido valor e pouca credibilidade 
ao estudo das repercussões espaciais pro-
duzidas pelo turismo” (Rodrigues, 1999: 
78). Assim, com essa nota de investigação 
procura-se contribuir com pesquisas que 
mudem estas realidades a partir das no-
vas reflexões e inquirições sobre os terri-
tórios emergentes de turismo e as práticas 
turísticas em terras indígenas vinculadas 
as redes comunitárias. Vale ressaltar a 
importância dada para os resultados obti-
dos das pesquisas de campo desenvolvidas 
junto à etnia Jenipapo-Kanindé, a partir 
de diferentes olhares, seja dos indígenas 
e/ ou dos visitantes. 

Vê-se que as vivências e as discussões 
reproduzidas ao longo do texto, validam 
a importância das produções sobre o tu-

rismo. Foi importante também ressaltar 
os impactos na TI ‘Lagoa Encantada’ 
devido o uso indevido de recurso hídrico 
desta Aldeia para as atividades da fábri-
ca do grupo empresarial local e, também 
dialogar sobre as novas territorialidades 
contrárias ao modelo massivo, como o tu-
rismo em TI proporcionado pelas Redes de 
Turismo Comunitário.
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Desde as duas últimas décadas do sé-
culo XX as ciências sociais vêm tentando 
ultrapassar os modelos explicativos basea-
dos em dicotomias e polaridades, não raro 
portadoras de juízos de valor. A superação 
destes modelos ou paradigmas, constru-
ções abstratas que dizem mais sobre si 
mesmas do que sobre os universos empí-
ricos estudados, tem sido possível, por um 
lado, pela adoção de novos referenciais 
compreensivos e interpretativos e, de ou-
tro, pela própria dinâmica multifacetada 
e complexa dos fenômenos sociais na con-
temporaneidade. 

Os estudos sócio-antropológicos do tu-
rismo, em particular, caracterizaram-se 
inicialmente pela presença de dicotomias 
e, sobremaneira, por valorações que impe-
diam apreender os processos turísticos em 
suas ambigüidades e contradições consti-
tutivas. Uma das razões, certamente não 
a única, dizia respeito ao fato dos pes-
quisadores, majoritariamente de países 
“centrais”, lançarem seus olhares sobre 
dinâmicas do chamado “terceiro mundo” 
em um contexto no qual os organismos 
internacionais e muitos governos locais 
pensavam o turismo como a grande pos-
sibilidade de desenvolvimento econômico.  
Instauravam-se, assim, olhares que ora 
supervalorizavam o turismo como meio 
de desenvolvimento, ora acusavam-no 
de promover não só a exploração econô-

mica das populações dos destinos, mas 
também de descaracterização das iden-
tidades culturais locais. Esta segunda 
perspectiva originava-se em uma preo-
cupação de sociólogos, mas muito mais 
de antropólogos, com a mercantilização 
das relações sociais e com as mudanças 
culturais desencadeadas pela dinâmica 
turística. Neste sentido o termo “impac-
to” conotava a visão dominante sobre o 
turismo. Outra preocupação era com a 
“exotização” das populações nativas, bem 
como com a autenticidade ou não de suas 
manifestações culturais quando estas 
eram preparadas para apresentação aos 
visitantes. 

É certo que, embora hegemônicos, es-
tes paradigmas não eram os únicos, nem 
as populações da periferia do capitalis-
mo eram as únicas a serem estudadas. 
Entretanto, as marcas da origem ainda 
resistem em uma ou outra análise dos 
processos turísticos, e a prática de tours 
bem como a turistificação de espaços con-
tinuam sendo objeto de valoração negati-
va por alguns cientistas sociais.

Neste sentido o trabalho de Bianca 
Freire-Medeiros e sua equipe constitui 
uma contribuição fundamental, tanto do 
ponto de vista teórico como metodológico. 
O fato de a obra possuir dimensões físi-
cas pequenas (editada na coleção FGV de 
bolso)2 engana à primeira vista: trata-se 

Reseña de Publicaciones

Vol. 9(3) Special Issue  págs. 105-107. 2011



PASOS. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural, 9(3). Special Issue. 2011 ISSN 1695-7121

106

de um resultado parcial, como reitera vá-
rias vezes a autora, de uma pesquisa co-
letiva coordenada por ela e que tem como 
tema a chamada favela turística. Entre-
tanto, são poucos os temas sócio-antropo-
lógicos do Turismo que ficam fora da obra, 
o que transforma o livro também em uma 
excelente síntese.

Embora a autora se concentre na práti-
ca do turismo na Favela da Rocinha, zona 
sul do Rio de Janeiro, os limites da inves-
tigação são bem mais amplos, lembrando 
a distinção entre estes e os “limites da ob-
servação” (Feldman-Bianco, 1987: 8).  Do 
ponto de vista empírico a pesquisa inte-
grou o projeto “Touring poverty in Buenos 
Aires, Johannesburg and Rio de Janeiro”, 
patrocinado pela Foundation for Urban 
and Regional Studies. Isso possibilitou à 
autora estabelecer perspectivas compara-
tivas entre as localidades de Villa 20, So-
weto e Rocinha, sendo esta o foco de seu 
trabalho. 

Além da investigação calcada na ob-
servação direta, participação em passeios 
e em entrevistas com os diferentes grupos 
de atores sociais, outras fontes informa-
ram a pesquisa, entre elas relatos de vi-
sitantes estrangeiros aos morros cariocas 
no início do século XX, reportagens de jor-
nal, produções cinematográficas e blogs e 
fotoblogs de turistas, nos quais a pesqui-
sadora e equipe puderam também ana-
lisar, além das postagens, as narrativas 
fotográficas produzidas durante os tours.

Ao abordar um processo bastante com-
plexo, as visitas de turistas estrangeiros 
a uma favela, a autora não apenas esca-
pa do pensamento dicotômico e valora-
tivo, bastante recorrente em relação ao 
tema, como toma a própria valoração de 
juízo como um de seus temas. Além dis-
so, estende suas discussões teóricas para 
muito além daquelas sobre relações entre 
“visitantes” e “visitados” e que, diga-se 
de passagem, não constituem grupos ho-
mogêneos como bem ela identifica. Além 
de abordar outros atores sociais, como 
as agências organizadoras dos tours e os 
guias de turismo, a autora puxa os fios 
das meadas temáticas suscitadas pelos 
achados empíricos. Assim, além da ques-

tão da pobreza turística, temas clássicos 
como o da autenticidade e da exotização 
são tratados com a complexidade mereci-
da e a partir de uma perspectiva múltipla 
que vai da Antropologia à História, da So-
ciologia à Filosofia.

Inicialmente a autora toma como mote 
a produção de um videoclipe de Michel Ja-
ckson filmado na Favela da Rocinha em 
1996 e refere-se às críticas das autorida-
des cariocas quanto ao fato da produção 
mostrar uma imagem ruim da cidade. A 
questão da imagem da pobreza é um dos 
temas que perpassa todo o livro, apare-
cendo, inclusive, nas falas de alguns mo-
radores ao comentarem a prática do turis-
mo no local. Dez anos depois da presença 
de Michel Jackson na Rocinha, a favela 
entrou para o guia turístico oficial do Rio 
de Janeiro. A imagem da favela é abor-
dada pela autora também em relação á 
produção cinematográfica, com ênfase em 
Cidade de Deus, de 2002, dirigido por Fer-
nando Meirelles. Trata-se de uma alusão 
fundamental para a pesquisa, na medida 
em que o filme tem repercussão interna-
cional e passa a integrar o elenco de re-
ferências que potencialmente constituem 
a “antecipação da experiência” da viagem 
conforme John Urry em Consuming pla-
ces (1995) citado pela autora.  A “favela 
cinematográfica” (Freire-Medeiros, 2009: 
22) de Cidade de Deus, mas também de 
Tropa de Elite, 2007, e até mesmo d’ O 
Incrível Hulk de 2008 informa, portanto, 
um imaginário mediador do olhar.

No segundo capítulo a autora se debru-
ça sobre a transformação da pobreza em 
atração, percorrendo um caminho históri-
co que vai das visitas aos bairros pobres 
de Londres na era vitoriana – o slumming 
– à turistificação de lugares de pobreza. 
É nesse momento que o tema do turismo 
como promotor ou não de desenvolvimento 
é levantado por Freire-Medeiros. 

Os capítulos seguintes concentram-
-se na prática do turismo na favela da 
Rocinha em particular e o vasto elenco 
temático desdobra-se: os suvenires, a en-
cenação da autenticidade, o turismo como 
experiência, as relações entre visitantes e 
visitados, as identidades culturais. Entre 
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os temas recorrentes na Antropologia do 
Turismo elencados por Nelson Graburn 
(2009) poucos não são tratados pela au-
tora: os museus, as questões de gênero, 
etnicidade e ecoturismo3. O que torna as 
reflexões produtivas é o fato já referido de 
cada tema surgir de situações observadas 
e/ou de falas de atores sociais. A experi-
ência turística, por exemplo, é pensada a 
partir de depoimentos de visitantes que, 
por sua vez, não constituem um grupo 
com visão homogênea, como também não 
acontece com os moradores ao serem in-
terpelados pelos pesquisadores na condi-
ção de “visitados”. Uma inovação da au-
tora em relação à questão da experiência 
turística na favela é a problematização, a 
partir da Filosofia, da dimensão da com-
paixão (Freire-Medeiros, 2009: 124-125). 
Outro aspecto interessante, este do ponto 
de vista metodológico, é que a autora não 
se esquece de ver a si mesma e aos seus 
colaboradores como atores no processo es-
tudado, o que a aproxima das concepções 
antropológicas contemporâneas sobre o 
papel e o lugar do pesquisador em campo: 
“Eu e minha equipe, por mais que tenha-
mos feito uma rede de contatos, por mais 
que tenhamos sido acolhidos, sempre fo-
mos vistos como ‘outra coisa’: nem popula-
ção local nem gringo” (Freire - Medeiros, 
2009: 134).

A abordagem de sujeitos sociais con-
cretos, inclusive os pesquisadores, leva à 
percepção da complexidade e das ambigüi-
dades da turistificação da favela e, conse-
qüentemente, à superação das visões dico-
tômicas tão caras ao senso comum:

Descobrimos, então, que se trata de um 
contínuo, e não de uma dicotomia orga-
nizada em pólos distantes. Moradores, 
turistas, guias, pesquisadores e outros 
mais estamos todos constantemente 
negociando e renegociando uma nova 
gramática cuja pretensão é acomodar, 
no território da favela turística, emo-
ções e dinheiro, intimidade e atividade 
econômica, lazer e pobreza, diversão e 
comiseração. (Freire-Medeiros, 2009: 
140).
O turismo na favela, portanto, não é 

condenado ou visto como salvação para os 

Rafael José dos Santosi 

males da pobreza, mas transformado em 
oportunidade heurística na qual se reve-
lam dimensões tanto do turismo como da 
sociedade e da cultura contemporâneas. O 
trabalho de Freire - Medeiros não reivin-
dica a Antropologia como referência disci-
plinar única, mas constitui, sem sombra 
de dúvida, uma contribuição antropológi-
ca fundamental e que não se restringe ao 
Turismo: trata-se de uma lição teórica e 
metodológica para pesquisadores, docen-
tes e estudantes.
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NOTAS

1 O termo “gringo” no Rio de Janeiro refere-se a estran-
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terraço formado pelo teto de construções populares no 
Brasil. Em favelas como a Rocinha, as lajes possuem visão 
privilegiada da cidade e do mar.

2 FGV é a sigla de Fundação Getúlio Vargas, prestigiada 
instituição brasileira de pesquisa na qual a autora trabalha.

3 O antropólogo norte-americano elenca “o desenvolvi-
mento do turismo e seus ’impactos”, a “autenticidade”, 
“artes turísticas e suvenires”, “etnicidade, identidade e 
patrimônio”, “museus e a vitrine cultural”, “turismo e ex-
periência”, “gênero e sexo” e “antropologia aplicada, eco-
turismo e a moralização do turismo”.
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En una reciente publicación de la UNESCO, The power of culture for development 

(2010) se sostiene que la cultura es -en todas sus dimensiones-  un componente 

fundamental del desarrollo sostenible y, desde el punto de vista funcional, una 

potente herramienta para el desarrollo económico, la estabilidad social y la 

protección del medio ambiente, a través del patrimonio tangible e intangible, las 

industrias creativas y diversas formas de expresiones artísticas.   

En lo que respecta al desarrollo económico se ha venido sosteniendo en los últimos 

años la correlación positiva entre, por un lado, la creación de museos y la puesta en 

valor del patrimonio cultural, y, por otro, el fomento del turismo cultural.  

Legitimada por instituciones internacionales como la propia UNESCO, el Consejo 

Internacional de Museos, la Organización Mundial del Turismo o la Unión Europea, 

favorecida por el éxito de algunas iniciativas museísticas y patrimoniales, por 

ejemplo el Museo Guggenheim-Bilbao, y beneficiada por una coyuntura económica 

próspera, esa correlación ha arraigado en los campos de la cultura, la economía y la 

política, especialmente en este último. Ayuntamientos y gobiernos provinciales, 

regionales y nacionales han impulsado la construcción de infraestructuras 

museísticas y patrimoniales con el objetivo de atraer el turismo cultural y, de esa 

manera, favorecer el desarrollo económico. El resultado ha sido una inmensa 

proliferación de museos e instituciones afines en todos los territorios.  

Sin embargo, la crisis económica actual, junto a unas expectativas turísticas  

excesivamente ambiciosas, está poniendo en cuestión la rentabilidad así como la 

viabilidad de muchas infraestructuras museísticas y patrimoniales. Los turistas no 

llegan, las visitas se retraen  y los presupuestos de dichas infraestructuras se están 

volviendo en una carga difícil de sostener para muchas ellas y para las 

administraciones públicas que las financian.  



 

 

 

 

Además, el futuro incierto de muchos museos se viene agravando porque en su 

justificación se descuidó o ignoró su función sociocultural. Persuadidos por esa 

correlación positiva, muchos promotores museísticos y patrimoniales no tuvieron en 

cuenta los principios de la Nueva Museología. Sin una vinculación, inicial o 

adquirida, con colectivos, asociaciones o comunidades locales; sin una función 

sociocultural que legitime el museo como un espacio que fomente la reflexión y el 

debate acerca del capital social, las identidades colectivas o el futuro de la 

sociedad, su viabilidad se presenta mucho más complicada. 

Así, el objetivo de este congreso es analizar y debatir acerca de las rentabilidades y 

viabilidad económicas y sociales de los museos, y las infraestructuras patrimoniales 

en este periodo de crisis económica.  



 

 

 

 

Características de las comunicaciones 
Las comunicaciones tratarán estudios de caso realizados en los campos 
relacionados con los objetivos del congreso.  
Se aceptarán hasta un máximo de 8 comunicaciones. 
  
Selección de comunicaciones 
Los interesados deberán enviar un resumen adjuntando la siguiente información: 
autor, institución, título, resumen entre 500 y 800 palabras, en cualquier de los 
idiomas oficiales del congreso (castellano, euskera y francés). El plazo para el envío 
de propuestas finalizará el día 3 de junio de 2011. 
El resumen deberá contener estas secciones: a) aproximación teórica y 
metodología empleada, d) Descripción del estudio de caso, y c) bibliografía. 
Dirección de contacto: info-oiassomuseo@irun.org. 
Para cualquier consulta, pueden dirigirse al teléfono del Museo Romano Oiasso 
943.63.93.53. 
  
Proceso de selección 
El comité de selección estará integrado por personal cualificado procedente del 
mundo universitario y del mundo de los museos. 
La selección se resolverá en el mes de junio. El texto de las comunicaciones 
seleccionadas se deberá enviar antes del 17 de octubre. 
Este contendrá las siguientes secciones: a) aproximación teórica y metodología 
empleada, b) descripción de la experiencia o el estudio de caso,  c) conclusiones y 
d) bibliografía. Extensión: 30.000-35.000 caracteres. 
Para la publicación de las comunicaciones será obligatoria la presencia de los 
autores en el Congreso. 
 
Komunikazioen ezaugarriak 
Kongresuaren helburuekin zer ikusirik duten ikerketa kasuak landu beharko dituzte 
komunikazioek.  
Guztira, 8 komunikazio onartuko dira.   
  
Komunikazioen hautaketa             
Komunikazio-egileek laburpen bat bidaliko beharko dute honako informazioarekin: 
egilea(k), erakundea(k), izenburua, laburpena – 500 eta 800 hitz artean – eta 
posta elektronikoa. Hizkuntz ofizialak gaztelania, euskara eta frantsesa dira. 
Komunikazioen proposamenak bidaltzeko epea 2011ko ekainaren 3an bukatuko 
da.   
Laburpenak honako hiru atal izan beharko ditu: a) erabilitako hurbilketa teorikoa 
eta metodologikoa, b) ikerketa kasuaren deskribapena, eta c) bibliografia.  
Harremanetarako helbidea: info-oiassomuseo@irun.org     
Edozein galdera dela eta, Oiasso Erromatar Museoarekin harremanetan jar daiteke. 
Telefonoa 943.63.93.53 da.  
  
Hautatzeko prozesua        
Unibertsitateko eta museoko adituek osatuko dute batzorde zientifikoa.   
Hautaketa ekainean egingo da. Hautatutako komunikazioen idazlanak 2011ko 
urriaren 17a baino lehen bidali beharko dituzte egileek.  
Idazlanak honako atalak azaldu beharko ditu: a) erabilitako hurbilketa teorikoa eta 
metodologikoa, b) ikerketa kasuaren deskribapena, c) ondorioak, eta d) 
bibliografia. Komunikazioen luzapena 30.000-35.000 karakterekoa izango da.   
Komunikazioa argitaratu ahal izateko, egileak kongresuan azaldu beharko du 
nahitaez. 



 

 

 

 

  
Caractéristiques des communications   
Les communications traiteront d’études de cas réalisées dans des champs en lien 
avec les objectifs du congrès.  
Un maximum de 8 communications sera accepté.   
  
Sélection des communications       
Les intéressés devront envoyer un résumé auquel ils ajouteront les informations 
suivantes : auteur, institution, titre, résume entre 500 et 800 mots, dans les 
langues officielles du congrès (espagnol, euskara et français) de leur choix. Le délai 
pour l’envoi des propositions est fixé au 3 juin 2011.  
Le résumé doit contenir trois sections: a) l'approche théorique et méthodologique, 
b) une description de l'étude de cas, et c) bibliographie.  
 
Adresse : info-oiassomuseo@irun.org  
Pour toute information complémentaire, téléphoner au Museo Romano Oiasso : +34 
943 63 93 53   
  
Processus de sélection       
Le comité de sélection sera composé de personnes qualifiées provenant du monde 
universitaire et du monde des musées.   
La sélection aura lieu pendant le mois de Juin. Les textes des communications 
sélectionnées devront être envoyés avant le 17 octobre 2011.  
Le texte aura les sections suivantes: a) l'approche théorique et méthodologique, b) 
une description de l'étude de cas, c) les conclusions et d) la bibliographie. Il aura 
30.000-35.000 signes  
Seules les communications des auteurs présents au congrès seront publiées. 



 
 
 

 

 

Nuevo Doctorado en Turismo de la Universidad de La Laguna 
 

El  Dotorado  en  Turismo  de  la  Universidad  de  La  Laguna  engloba  a  un  amplio 
conjunto  de  investigadores  e  investigaciones  que,  desde  variados  y 
complementarios  campos  del  conocimiento  y metodologías  tienen  en  común  al 
turismo como objeto de estudio. Aunque la titulación con la que está relacionada 
directamente  esta  propuesta  de  doctorado  es  la  de  Máster  en  Dirección  y 
Planificación del Turismo, se propone una denominación más genérica, Doctorado 
en Turismo, a fin de abrir el abanico de enfoques disciplinares y problemáticas así 
como el acceso de estudiantes desde otros másteres oficiales. 
 
El Consejo de Gobierno de Canarias en su sesión del 10 de febrero de 2011 acordó 
la  implantación del Doctorado en Turismo de  la Universidad de  La  Laguna  (BOC 
No.33  de  15  de  febrero  de  2011).  Se  trata  de  una  titulación  con  adaptada  al 
Espacio Europeo de Educación Superior. 

 
Cada  año  se  ofertarán  15  plazas  de  estudiantes  de  nuevo  ingreso.  El  acceso  al 
Doctorado en Turismo de  la Universidad de La Laguna se rige por el Real Decreto 
1393/2007 por el que se establece  la ordenación de  las enseñanzas universitarias 
oficiales  (BOE No. 260 de 30 de octubre de 2007).    En  general, para  acceder  al 
doctorado  en  su  fase  de  elaboración  de  tesis  doctoral  es  necesario  estar  en 
posesión  de  un  título  oficial  de  Máster  Universitario,  u  otro  del  mismo  nivel 
expedido  por  una  institución  de  educación  superior  del  Espacio  Europeo  de 
Educación Superior. Además, podrán acceder  los que estén en posesión de título 
obtenido conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación 
Superior, sin necesidad de su homologación, pero previa comprobación de que el 
título  acredita  un  nivel  de  formación  equivalente  a  los  correspondientes  títulos 
españoles de Máster Universitario y que faculta en el país expedidor del título para 
el acceso a estudios de Doctorado. 
 
El doctorado cuenta con cinco grandes líneas de investigación en las que participan 
en total 27 profesores: “destinos turísticos”, “productos turísticos”, “características 
y  comportamiento  de  los  turistas”,    “recursos  turísticos”  y  “empresas  y 
subsectores turísticos”. 
 

Para  más  información  visite  el  siguiente  enlace  o  contacte  con  el  correo 
rahernan@ull.es 
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