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Este trabalho monografico apresenta reflexoes acerca das atividades 
artesanais tradicionais encontradas na regiao de Ribeira (distrito de Cabaceiras). 
Estando subdividido em tres capitulos, o qual respalda-se em pesquisas de campo e 
bibliograficas acerca das concepgoes de estudiosos como E. P. Thompson, Nestor 
Garcia Canclini e Maurice Halbwach. Sendo que no primeiro capitulo, tragamos uma 
discussao a respeito da importancia da Historia Social como urn dos eixos 
norteadores de nossa pesquisa refletindo a mesma como uma categoria explicativa 

da Historia criada a partir das reflexoes em torno da crise do pensamento ocidental, 
inicio do seculo XX. No capitulo dois trabalhamos com as memorias dos artesaos de 
Ribeira, e nesse sentido, focamos as nossas reflexoes num lugar que representava a 
propria possibilidade de continuidade de continuidade do oficio tradicional no couro: 
a oficina do Sr. Jose Messias. Isso nos proporcionou pensar sobre dois elementos 
constitutivos do nosso trabalho: tradigao e memoria. Ja no terceiro capitulo, 
discutimos como as praticas instituidas como tradicionais passam a ser valorizadas 
no mundo globalizado e como os artesaos passam a (re)inventar estrategias de 

convivencia com a aldeia global que Ihes fornece inumeras possibilidades como por 
exemplo, a de oferecer seus artefatos como simbolos do saber-fazer tradicional. 

Nesse sentido, utilizamos conceitos como o de hibridizagao, utilizado por Nestor 
Canclini, que nos oferece possibilidades de entendimento do artesanato como uma 

atividade em constante processo de (re) significagao para a convivencia com a 
globalizagao.

RESUMO

PALAVRAS-CHAVES: Artesanato, Memoria, Globalizagao.
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A Ver d a d e

A  porta da verdade estava aberta, 

Mas so deixava passar 

Meiapessoa de cada veg. 
Assim nao era possivel atingir toda a verdade, 

Porque a meia pessoa que entrava 

So tragi a o perfil de meia verdade, 

E  a sua segttnda metade 
Voltava igualmente com meios perfis 

E  os meios perfis ndo coincidiam verdade...

Ambentaram a porta. 

Derrubaram a porta, 

Chegaram ao lugar luminoso 
Onde a verdade esplendia sens fogos.

Era dividida em metades 

Dijerentes uma da outra. 
Chegou-se a discotir qttal 

a metade mais be la. 

Nenhttma das dims era totalmente be la 

E  carecia op tar. 
Cada urn optou conforme 

Sen capricho, 

sua ilusao, 
sua miopia.

Carlos Drummond de Andrade.
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INTRODUQAO

A queda do Imperio Sovietico varreu os dois tetos do mundo: o 
socialismo e o capitalismo. As culturas sairam do freezer da 
Guerra Fria (...) E preciso agora encontrar um trago de uniao 
entre a aldeia global do mundo e as pequenas aldeias 
dispersas.

Carlos Fuentes

Com a emergencia da Nova Ordem Mundial, a partir da queda do modelo 

Sovietico em 1991, o mundo passa a vivenciar novas experiencias economicas, 

politicas, culturais e sociais. A economia mundial torna-se mais dinamica. Lima das 

caracteristicas mais evidentes e, reiteradamente evocadas, desta fase recente da 

modernidade, e a rapida aceleragao das relagoes globais.

Embora muitos especialistas estejam de acordo em reconhecer que o sistema 

capitalista nasce, desde seu inicio, como um sistema transnacional, nao resta duvida 

que, nestes ultimos cinquenta anos, fenomenos de ordem economica, politica e 

cultural fazem da Globalizagao um dos assuntos mais recorrentes e importantes nos 

universo das reflexoes contemporaneas, levadas a efeito pelas ciencias humanas e 

sociais.

Podemos afirmar que o periodo atual pode ser visto, entre outras coisas, 

como o momento em que se fortalecem ideias, tais como, o livre transito de 

mercadorias, capitais e pessoas e as possibilidades de produgao de mercadorias, 

nos mais diversos paises, que chegam com uma imensa facilidade em todo o globo.

Uma das grandes consequencias disso tudo e que para atender a esses 

mercados, que se tornam cada vez mais mundializados, langa-se mao de um imenso 

aparato tecnologico (cibernetica, robotica, biotecnologia); valoriza-se sempre a 

novidade, o moderno. Todavia, esse mundo dinamico tambem produz novas 

sensibilidades, novas formas de encarar a vida, as experiencias em comum, as 

identidades de alguns grupos sociais. Hoje, valoriza-se tambem os sistemas culturais 

como, por exemplo, o artesanato, que passa a ser visto pelo IPHAN (Instituto
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Historico Artistico Nacional) como “Patrimonio Imaterial de uma sociedade"\ No 

nosso caso, o territorio de Ribeira de Cabaceiras aparece como um exemplo de 

experiencia artesanal na area de curtimento de peles (couro)1 2 que traz em si valores 

agregados daquela sociedade (cultura, economia, ecologia...).

A manufatura do artesanato em Ribeira de Cabaceiras remonta ao secuio XIX 

quando a atividade pecuaria tinha uma importancia naquela regiao. O oficio do 

couro, no referido distrito, consiste no beneficiamento e curtimento de peles caprinas 

e ovinas com tanino vegetal extraido da casca do Angico (especie de arvore nativa 

do semi-arido paraibano), bem como, na confecgao de artefatos tradicionais do 

artesanato coureiro. Este conhecimento tecnico, profundamente enraizado no 

passado3 e na inter-relagao entre o saber-fazer (o homem e a natureza), e um ativo 

cultural que reflete atributos multiplos da identidade paraibana e que vem mantendo

-  ainda - o artesao no seu territorio de origem, por ser uma das poucas alternativas
<

economicas para a regiao. Alem disso, e necessario salientar, que os artesaos do 

distrito de Ribeira, na atualidade, estao vivenciando um momento peculiar da 

historia da comunidade. Os seus produtos estao passando por um processo de 

valorizagao estetica e economica, o que faz disso uma outra possibilidade de mante- 

los como individuos produtores de uma arte dentro do seu territorio.

Foi a partir de informagoes como essas, que tivemos a ideia de realizar um 

estudo no territorio referido. Num primeiro momento, sabiamos que pensar em um

1 Para cada possibilidade de tombainento existem tecnicas e procediinentos espccificos. Salienta-se, portanto, 

que o IPHAN elaborou o 1NRC (Inventario Nacional de Referencias Culturais) desenvolvido para identificar, 

documentar e registrar bens culturais de base territorial especifica afim de tomba-los. Os inventarios sao 
realizados pelo Inventario Nacional de Referencias Culturais -  1NRC -  e tcm como objetivo produzir 

conhecimento sobre os dominios da vida social aos quais sao atribuidos scntidos e valores e que, portanto, 

constituem marcos e referencias de identidade para determinado grupo social. Contempla, alem das categorias 

estabelecidas no Registro, edificagoes associadas a certos usos, a significagoes historicas e a imagens urbanas, 

independentemente de sua qualidade arquitetonica ou artistica. O 1NRC das diversas tradigoes culturais do Brasil 

esta disponivel na pagina www.portal.iphan.gov.br.
2 Vtile salientar que o artesanato em couro em Ribeira ainda nao esta registrado no INRC e IPHAN. Existe, 
atualmente, um projeto organizado junto ao IPIIAN e ABIPTI (Assoeiagao Brasileira das Instituigoes de 
Pesquisa Tecnologica) no inluito de registrar o artesanato do eouro em Ribeira como Patrimonio Imaterial do 

Estado da Paraiba.

3 Percebemos em nossas pesquisas que a tradigao de curtimento do couro remonta aos aspectos de tratamento 
usado no secuio XVIII, na Europa. A partir do secuio VIII os arabes introduziram na Peninsula Iberica a industria 
do couro artistico, tomando famosos os couros de Cordova, por exemplo. Em Pergamo desenvolveram-se, na 

Idade Antiga, os celebres "pergaminhos" usados na escrita e que eram feitos com peles de ovelha, eabra ou 
bezerro. Com o couro se faziam tambem, elmos, escudos e giboes. Os marinheiros usavam-no nas velas e nas 
embarcagoes de navios. No Brasil, desde que a colonizagao se intcnsilicou os rebanhos se multiplicaram 
rapidamente. Os curlumes eram instalados facilmente e o couro era utilizado para se fazer alforjes, surroes, 
bruacas, mochilas, roupas, chapeus, selas, arreios de montaria, cordas e muitas outras utilidades.. A regiao de 

maior concentragao de curlumes de ribeira ficam localizados no centro-oeste do Brasil, devido a proximidade dos 

rebanhos.

http://www.portal.iphan.gov.br
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projeto que tivesse como principal tema o artesanato coureiro era, antes de qualquer 

coisa, desafiador, pois o Brasil esta inserido numa tradigao: a de ser moderno1 * * 4, e se- 

lo significa, entre outras coisas, mudar, transformar e, conseqiientemente, destruir o 

velho, as tradigoes, as identidades culturais antigas e (re)elaborar outras 

modalidades concordantes com essa premissa. Assim sendo, partimos para uma 

pesquisa onde um dos nossos principais focos era o de entender como se estruturou 

e se manteve a memoria dos oficios de artesaos na comunidade de Ribeira de 

Cabaceiras, bem como, a preservagao historico-cultural de suas praticas. Pensamos, 

num primeiro instante, em buscar entender as caracteristicas daquela comunidade 

que aparecem para nos como um dos elementos constituintes de sua identidade.

Cabe aqui destacar a iniciativa do prefeito Arnaldo Junior Farias Doso que 

inventou Cabaceiras e Ribeira como lugares significativos para a criagao e 

exploragao do bode, a partir da criagao da "Festa do Bode Ref’ que passa a articular 

uma imagem das referidas comunidades enquanto locais, como tambem, de 

artesanato, criando, assim, a ideia de que aquelas localidades despontavam para o 

chamado “turismo de eventos5’’.

Ainda em se tratando de proposta tao desafiadora, nossa intengao foi mantida 

como tal, pois existe uma ideia fundante de que esses assuntos relacionados a 

preservagao sao cabiveis somente as pessoas especializadas, visto que tern um 

saber institucionalizado e autorizado por uma academia. Isto somado a ideia -  

existente em alguns segmentos da sociedade -  de que esses assuntos nada tern a 

contribuir com o projeto de modernizagao e desenvolvimento dos espagos (sejam 

cidades ou pequenos distritos), e, quando tern, servem para cristalizar e sacralizar 

um passado que pertence a poucos. Constroi-se uma id6ia de historia que se 

confunde com uma ideia de nagao, como se essa historia fosse a historia de toda a 

sociedade, negando, portanto, as diferengas, as varias leituras de mundo, os varios 

projetos identitarios, as ideias e esperangas, a pluralidade cultural que constitui o 

indivlduo. Segundo Paula Montero: “como se sabe a construgao dos Estados 

Nacionais foi, frequentemente, a historia do processo de homogeneizagao das 

multiplas praticas culturais existentes em diferentes grupos populacionais no interior

1 Sobre essa discussao ver: SEVCENKO, Nicolau. Orfeu estdtico na metrdpole: Sao Paulo, sociedade e cultura
nos frementes anos 20. Sao Paulo: Companhia das Letras, 1992; S1JSSEK1NI), Flora. Cinematografos de letras:
literatura, ticnica e modernizagao no Brasil. Sao Paulo: Companhia das Letras, 1987; REZENDE, A. Paulo.
(Des)encantos modernos: histdrias da cidade do Recife na decada de virile. Recife: FUNDARPE, 1997; etc.

5 Por Turismo de Eventos nos entendemos que sao festas organizadas pelos poderes publicos com objetivo de 
levar para as cidades um grande numero de turistas com objetivo de dinamizar as economias locais.
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de um territorio”.6 Donde resulta uma vontade de homogeneizar praticas 

heterogeneas em uma formula que visa a construir referencias que retira o carater 

plural das culturas.

Um outro aspecto importante do nosso projeto diz respeito a ideia de que, 

com o passar do tempo, estes artesaos vivenciaram as mudangas economicas e 

culturais tao presentes nas sociedades do semi-arido e, dessa forma, seu “saber 

fazet1’ tambem se modificou. A tltulo de exemplo, foi um choque muito grande para 

esses artesaos a insergao de motocicletas no campo, o que veio, em grande parte, a 

substituir os muares nas suas diversas tarefas. Como consequencia disso, os 

artesaos deixaram de produzir celas, arreios e a propria roupa do vaqueiro.

Por outro lado, a partir da decada de 1990, alguns projetos oficiais7 e 

particulares foram realizados com vistas ao conhecimento, a modernizagao e ao 

fortalecimento dos processos produtivos e meihoria dos produtos. Agoes que 

envolveram o florestamento com o angico, usado no curtimento de peles; 

implantagao de viveiros de produgao de mudas; reativagao e modernizagao dos 

curtumes; cursos de curtimento e acabamento de peles, entre outras agoes que 

possibilitaram a auto-sustentabilidade e a qualificagao da cadeia produtiva. Ao nosso 

ver, tais iniciativas foram possiveis gragas as mudangas geradas com o processo de 

globalizagao e, em grande medida, pelo Turismo8 -  tal como a ideia fundante de que

0 MONTERO, Paula. Culture> e democracia no processo de globalizagao. In: Cademos Novos Estudos CEBRAP, 

n° 44, Mar?o de 1996, p. 91
7 Dentre os projetos oficiais, estao os linanciados pelo Govemo do Estado (COMPET, PROGRAMA 

COOPERAR, PRODEMA), ou por in s titu te s  como FAPESQ/PB, SEBRAE/PB, BNB/FUNDECI/ETENE, 

EMEPA/PB, SENA1/PB.
g
Compreendemos que o patrimonio cultural em qualquer sociedade e sempre produto de uma escolha e, como 

toda escolha, tern um carater arbitrario. Resulta da sele^ao de alguns elementos, enquanto outros sao passiveis de 

esquecimento e destruifao. O patrimonio cultural so pode ser entendido como um conjunto de simbolos. E esse 

conjunto esta sujeito a diversas leituras, apesar de serein comumente apresentados como provides de um 

significado unico.
Espa^os, territories e representa?6es sao transformados para realgar aspectos visuais que correspondam aos 
anseios dos turistas de fruifdo de belas paisagens e produtos. Atendendo a essa demanda, o mercado cunhou uma 

serie de predicativos para categorizar tipos de atrativos e de atividades: turismo cultural, turismo de negocios, 

turismo rural, turismo religiose, turismo de aventura e outros. A imagein e entao “colada” a essas categorias pela 
veicula^ao de cenas especificas: a cidade historica, o centra metropolitano, o campo bucolico, a multidao de 
peregrines, a natureza selvagem, os artesaos nas suas oficinas, etc. Da apropria^ao de intagens com o objetivo de 

compor repertories de lugares turisticos que possam ser mais facilmente idcntilicaveis pelo turisla, surgern os 

espa9os cenarizados para o lazer e para o consume.
Percebemos tambem que o crescente aumento da demanda do mercado turistico e um dos fatores responsaveis 

pela produgao-preservayao de algunias atividades categorizadas como tradicionais. Tal processo e sustentado 

pela formaijao e consolidai^ao de imagens de lugares como, por exemplo, as comunidadcs de Cabaceiras e 

Ribeira, vistas como lugares carregados de representa^oes tradicionais, autenticas, fora de um padrao global.
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ha uma valorizagao do trabalho artesanal no Brasil e no exterior3 - que possibilitaram 

tais modificagoes. Era preciso mostrar um produto esteticamente bem feito e os 

projetos citados anteriormente estruturavam essa ideia.

Alem disso, pensamos que estas consideragoes tornam-se mais relevantes, 

na medida em que a cultura popular vem sendo alvo de agoes governamentais, de 

politics cultural e de desenvolvimento do turismo, como meio de promogao de 

cidadania e de igualdade socioeconomica, especialmente desde a segunda metade 

dos anos 1990.

Por outro lado, num primeiro momento, vimos uma certa desconfianga dos 

artesaos para com as iniciativas institucionais, pois as mesmas criavam modelos 

unicos de produgao de artefatos para todos os artesaos da comunidade. De certa 

forma havia, nestes projetos, uma ideia de homogeneizagao estetica dos produtos 

criados pelos mesmos. Percebemos, no entanto, que os artesaos conseguem a todo 

instante se adequar a alguns destes modelos como forma de se inserir na propria 

cadeia produtiva global, ou mesmo, como forma de sobreviver em territories tao 

aridos -  como o cariri paraibano.

Diante destas possibilidades (globalizagao/auto-sustentabilidade/ 

modernizagao da cadeia produtiva/tradigoes/turismo), propomos fazer uma 

discussSo sobre como esses conceitos instrumentalizam-se dentro de um territorio 

como Cabaceiras (e seu distrito Ribeira). Vale ressaltar que nesse texto procuramos 

entender como o momento atual “propoe” condigdes variadas para essas 

comunidades e como a vida desses sujeitos detentores de um oficio, de um saber, 

que gradativamente vem passando por transformagoes, vivenciam o que uma leitura 

mais tradicional coloca como descontinuidade das tradigoes a que a comunidade 

estaria ligada, mas que, ao serem pensadas na relagao com as necessidades, passa 

a ter mudangas significativas, seja por adequarem-se ao “novo", seja por o negarem.

No que concerne a estruturagao da monografia, no primeiro capitulo tratamos 

da emergencia da Historia Social como eixo norteador de algumas pesquisas sobre 

o mundo do trabalho. No referido capitulo, discutimos a emergencia de novas 

categorias explicativas da Historia a partir do im'cio do seculo XX, vistas como novas 

possibilidades diante da crise do proprio pensamento ocidental e, por consequencia, 

dos paradigmas historiograficos. 9

9 Existe uma certa demanda de produtos artesanais de Ribeira de Cabaceiras para alguns centros como Recife, 
Fortaleza, Natal, Salvador bem como para a Europa, como nos afirmou o Sr. Rcnalo, da Arteza.
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No segundo capitulo, optamos por historicizar o oficio do artesanato em couro 

na comunidade de Ribeira e em Cabaceiras. Nossa intengao, inicialmente, foi a de 

entender como o oficio no couro surgiu e se fixou no interior como uma atividade 

vinculada a pecuaria; num segundo momento, discutimos a importancia do emprego 

da historia oral no sentido de suscitar/formular perguntas sobre os referidos oficios; 

e, num terceiro momento, promovemos urn estudo sobre uma das diversas oficinas 

artesanais do distrito de Ribeira: a oficina do Sr. Messias.

Ja no terceiro capitulo, levantamos uma discussao acerca do oficio artesanal 

no inicio do seculo XXI. Debatemos ainda como os saberes tradicionais passam a se 

(re)modelar frente as exigencias dos mercados que globalizam-se, ora 

“necessitando” de objetos de arte ditos refinados, ora exigindo produtos tidos como 

tradicionais, por isso, valorizados.

Por fim, refletimos sobre a escritura desse texto trazendo a tona uma 

discussao a respeito da utilizagao das tecnicas que nos possibilitaram suscitar os 

principals problemas e questoes dos nossos objetos de estudo, bem como 

conseguimos tragar uma critica sobre as possiveis limitagoes que aparecem em 

algumas teorias, como por exemplo, no nosso caso, a Historia Social Thompsiana. 

Isso, nos proporcionou o cruzamento da ideia de E.P. Thompson com a ideia de 

pensadores como Nestor Canclini.



15

CAPITULO 1 - A EMERGENCE DA HISTORIA SOCIAL NOS DEBATES ACERCA DO MUNDO DO 

TRABALHO

1.1. A importancia de E. P. Thompson.

A crise do mundo dos historiadores nasce dos limites e das 

incertezas da nova historia, do desencanto dos homens face as

durezas da historia vivida.

Jacques Le Goff

A epigrafe escolhida ressalta uma das intengoes deste capitulo, visto que este 

pretende discutir como durante algum tempo -  a partir do final dos anos 1920, mais 

especificamente - vivenciamos, no mundo ocidental, aquilo que podemos entender 

como crise10 do conhecimento historico. A escrita da historia, por exemplo, vinculada 

aos chamados paradigmas emergentes, tern sido marcada por inumeras tensoes. 

Pensemos nas varias possibilidades que tivemos -  e temos nos dias atuais -  de 

escrever sobre o acontecimento historico, de reinventa-lo e, por consequencia, de 

escrever a Historia.

Nos ultimos anos, a Academia vivencia com grande fervor a crise de alguns 

paradigmas do pensar historico, bem como, a emergencia de outros paradigmas 

substitutivos, que podem ser entendidos como resultado de uma tentativa de se 

recuperar um certo feixe de problematicas, cujas potencialidades, longe de terem 

sido esgotadas, apresentam-se hoje com grandes sinais de vitalidade. Uma dessas 

matrizes e a Historia Social.

Ate o principio do seculo XX permeava, na maioria das academias, o pensar 

historico vinculado ao historicismo, a Historia das nagoes, ao positivismo. Em 1929, 

Marc Bloch11 e Lucien Febvre fundaram a Revue Annates d'histoire dconomique et 

sociale, inaugurando uma fase nova e absolutamente sem precedentes no campo da

10 Acerca dessa crise cabe destacar que 6 a partir dela que os historiadores vao se dedicar a pensar sobre o seu 
oficio, mais especificamente. O debate do que vem a ser a Historia e suas particularidades em rela^ao as Ciencias 

Sociais que passa a assumir carater institucional vai possibilitar que se discuta abordagens, objetos e problemas. 

Sobre essa discussao ver LE GOFF, Jacques e NORA, Pierre Historia: Novos problemas, novas abordagens, 

novos objetos: Paris, Gallimard, 1974.
11 Jose Carlos Reis considera que Marc Bloch sera o primeiro dos "novos historiadores" por ter inserido a 

dimensao da permanencia na historia. Rompe com a no<;ao de tempo historico tradicional, na qual o 

acontecimento imediato ocupa lugar central.
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historia e historiografia. Seu principal alvo foi a historia politica, recorrente a epoca, 

que, por sua vez, era de influencia positivista, de carater "diplomatico", cuja enfase 

era direcionada para a narrativa e para o factualismo. Marc Bloch, na sua Apologie 

pour I’Histoire12, obra em que explicita o que compreende como historia e a forma 

pela qual o historiador deve fazer o seu trabalho, ou seja, o metodo, dentre outras 

questoes, clama por uma historia-problema, profunda e total. Esta Historia seria 

alcangada pela formulagao de perguntas pertinentes feitas pelo pesquisador, a partir 

das quais ele questionaria o passado, atraves da alianga com as ciencias sociais13.

A historia total ou global era, para Bloch, a unica que poderia reivindicar o 

estatuto de verdadeira, e, como mencionado, poderia ser construida atraves de uma 

colaboragao reciproca com as ciencias sociais. Considere-se que a intengao de 

abordar aspectos relativos a vida dos homens em sociedade exigiria metodos e 

tecnicas de investigagao e analise dos quais a historia absolutamente nao dispunha, 

tornando, portanto, fundamental essa "alianga a servigo da historia", com o intuito de 

incorporar metodologias compativeis para investigar novos temas e objetos14.

Alem disso, altera-se substancialmente a nogao de temporalidade. A enfase 

sera dada a longa duragao, ou ao tempo longo, do movimento que e sucessao sem 

mudanga15.

A partir dos anos 1950, alguns historiadores -  E.P.Thompson, Eric Hobsbawm 

e Christopher Hill — comegam a pensar na escrita da Historia mediante outras 

perspectivas. Urn dos marcos nessa trajetoria foi a publicagao, em 1966, do artigo- 

manifesto denominado A Historia vista de baixo16, por Thompson. O eixo central do 

livro aponta para o estudo da sociedade a partir dos personagens que nao estavam 

na ordem do dia. Trata-se das pessoas comuns, a exemplo dos operarios e 

camponeses, com enfase para o seu fazer cotidiano.

A referida linha historiografica inglesa, ainda que tenha langado suas raizes ja 

no seculo XIX17, so adquire solida sustentagao teorico-metodologica a partir da

12 BLOCH, Marc. Apologia da historia ou o oficio do historiador. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001.

13 Idem, ibidem.
14 Idem, ibidem.
15 Idem, ibidem.
16 THOMPSON, Edward P. A Historia Vista de Baixo. In: As peeuliaridades dos ingleses e outros artigos. Sao 

Paulo: UNICAMP, 2001. pp. 185-201 .
17 Durante o seculo XIX encontramos, entre os intelectuais e cientistas sociais, duas principals tendencias de 
analise: a cientificista, que no carnpo da Historia nos denominamos de Positivista, e a Marxista. A historia de 

tendencia positivista pode ser considerada como possuidora de uma visao muito conservadora da sociedade, 
tendendo a reproduzi-la e mante-la sem uma vontade modificadora. Ja a historia de tendencia marxista, alinha-se
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adogao da proposta marxista que passa, entao, a ser comum a urn grupo de 

estudiosos reunidos em tomo do Partido Comunista Ingles18. E.P. Thompson e um 

deles.

Edward Palmer Thompson nasceu em 3 de fevereiro de 1924. Seu pai, Edward 

Jonh, era britanico e sua mae norte americana. Realizou seus estudos elementares 

em Kingswood, em uma escola piiblica -  metodista. Ingressou na universidade de 

Cambridge, onde se inclinou para a Historia e posteriormente ingressou no Partido 

Comunista.

Alem disso, salientamos as suas atividades como professor em aulas noturnas 

para trabalhadores, suas atividades na nova esquerda britanica (depois do 

rompimento com o Partido Comunista, em 1956), tendo como principal pressuposto o 

envolvimento com questoes sociais do seu tempo, levando a pratica a ideia de que a 

experiencia influencia na produgao intelectual.

Alguns consideram Thompson como um dos pais da historia cultural, visto 

acreditar na importancia da cultura na formagao de um grupo social; como um 

historiador de tendencia marxista, devido a sua enfase pioneira nos valores culturais 

e morais, bem como, na experiencia humana; como um opositor ferrenho ao 

estruturalismo (precisamos considerar que e em relagao a este aspecto que 

Thompson combate uma certa corrente marxista que e o marxismo nos moldes de 

Althusser)'9. Alem disso, e importante salientar que Thompson foi um dos primeiros 

a se preocupar com “uma histdria vista de baixo" e, portanto, com os populares, suas 

tradigdes, e visoes de mundo; com os “esquecidos” pela historia oficial, influenciando 

trabalhos historicos com tematicas como, cultura popular, movimentos sociais, 

Historia das mulheres, dentre outras20.

A partir da decada de 80, duas das principais influencias que se fizeram sentir 

entre os historiadores brasileiros foram as obras de E.P. Thompson e Michel 

Foucault. E. P. Thompson (1924-1993) foi o maior expoente de um grupo de

principalmente com os movimentos politicos e culturais que se concentram entre o final do seculo XIX ate 
meados do seculo XX.

18 Tais Historiadores apresentam uma paixao pela historia e pela analise sociologica da sociedade alem de um 
profundo interesse pela discussao de um projeto politico para a sociedade. Podemos afirmar que era 
fundamentahnente esse aspecto que os levava a engajarem-se em freqtlentes debates sobre a conccpfiio marxista.
19 Althusser e um dos principais estudiosos do marxismo. Para descnvolver a teoria marxista utiliza como metodo 

de analise o estruturalismo, que entre outros, atlrma que os agentes-sujeitos so sao ativos na historia sob a 
detenninafao das re la tes de produgao e de reprodu^ao de suas fonnas.

20 A influencia de E.P.Thompson e perceptivel, tambem no universo da produ<?ao historiogral'ica brasileira. Veja- 

se, por exemplo, os estudos desenvolvidos junto aos prolessores Edgar de Decca e Margareth Rago, da pos- 

graduai^io em Historia Social da UNICAMP.
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historiadores formado no seio do Partido Comunista ingles durante o pos-guerra, do 

qual faziam parte tambem Eric Hobsbawm e Christopher Hill. Thompson e 

considerado o historiador ingles mais conhecido fora da Inglaterra, e seu estudo 

sobre a Formagao da classe operaria inglesa, publicado em 1963, e considerado um 

marco na chamada historia “vista de baixo”. Trata-se de um trabalho em que 

estabeleceu um rico e constante dialogo com o marxismo.

Thompson esteve entre os primeiros a abrir, a partir do marxismo, caminhos 

para a percepgao da cultura como dimensao fundamental de luta e tensao21 . Sobre 

o termo Cultura ele afirma:

nao podemos esquecer que cultura e um termo emaranhado, que, ao reunir 

tantas atividades e atributos em um so feixe, pode na verdade confundir ou 

ocultar distingoes que precisam ser feitas. Sera necessario desfazer o feixe e 

examinar com mais cuidado os seus componentes: ritos, modos simbolicos, os 

atributos culturais da hegemonia, a transmissao do costume sob formas 

especificas das relagoes sociais e de trabalho22.

Longe de negar a importancia dos fatores materiais, o autor, entretanto, nao 

acredita numa relagao hierarquica entre uma infra-estrutura (economica) que 

determinaria linearmente uma superestrutura (cultural)23.

Criticando o determinismo, o reducionismo economicista e o racionalismo 

excessivos de algumas interpretagoes marxistas, Thompson se apropria de uma 

tradigao do marxismo onde o sonho, a fantasia e o desejo, sao ressaltados. Fonte de 

inspiragao para muitos historiadores, Thompson esteve entre os primeiros a se 

preocupar com uma historia que atendesse aos anseios das personagens que nao 

estavam na ordem do dia, passando a falar das pessoas como sujeitos da Historia, a 

partir da ideia de que os mesmos sao individuos carregados de experiencias, 

colocando-os, tambem, como protagonistas da historia. Consideramos que essa 

metodologia utilizada por Thompson vai alem de um projeto de historiador, sendo 

tambem um projeto politico de um homem enraizado na luta da esquerda inglesa.

21 Afirma Lyhn Hunt (In: HUN T, Lyhn. A nova Historia Cultural. Sao Paulo: Marlins Fontcs, 1992, p. 06): "Na 
historia de inspiragao marxista, o desvio para cultura ja estava presente na obra de Thompson...”.
22 THOMPSON, E. P. Costumes em comum. Estudos sobre a cultura popular tradicional. Sao Paulo: Cia das 

Letras, 1998, p. 22.
23 Idem, ibidem.
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Para Thompson, a categoria experiencia revela-se como central. Para ele, e 

somente atraves da experiencia que o individuo desenvolve e incorpora valores. 

Valores que, por sua vez, nao podem ser compreendidos apenas como uma 

imposigao, mas como criagao, subjetivagao, ressignificagao. Nos costumes, no 

cotidiano, encontrar-se-iam ferteis exemplos de resistencia e luta, experiencias que 

nao ocorrem somente nos foruns institucionais. Segundo Thompson:

A experiencia humana, portanto, expressa o que ha de mais vivo na historia.

E a presenga de homens e mulheres retornando como sujeitos, construtores 

do devir e do presente. Nao sao as estruturas que constroem a Historia. Sao 

as pessoas carregadas de experiencias24 25.

Portanto, a Historia para Thompson e feita pelas experiencias cotidianas, 

vivenciadas por homens e mulheres. Nogao que nos auxilia na analise sobre o fazer 

dos artesaos de Ribeira, visto que, como os personagens analisados por Thompson, 

carregam experiencias cotidianas, fazem historia exercendo golpes nos modelos 

institucionais que buscam estruturar e formatar padroes a eles direcionados.

Diante dessas questoes, a nogao de experiencia e um “termo” importante no 

desenvolvimento de nossa problematica. Para Thompson, esse e o “termo ausente”. 

Um termo que falta. Sobre a experiencia humana, ele escreve:

Os homens e as mulheres tambem retornam como sujeitos, dentro desse 

termo — nao como sujeitos autonomos, 'individuos livres’, mas como 

pessoas que experimentam suas situagoes e relagoes produtivas 

determinadas como necessidades e interesses e como antagonismos, e em 

seguida 'tratam' essa experiencia em sua consciencia e em sua cultura das 

mais complexas maneiras (sim, 'relativamente autonomas') e em seguida

25
agem, por sua vez, sobre sua situagao determinada.

A experiencia se inscreve numa temporalidade comum a varias geragoes. Ela 

supoe uma tradigao compartilhada e retomada na continuidade de uma palavra 

transmitida de pai para filho; continuidade e temporalidade das sociedades 

“artesanais”, em oposigao ao tempo deslocado e entrecortado do trabalho quando se

24 BEZERRA, Holien Gongalves. E.P. Thompson e a teoria na historia. In: REVISTA PROJETO HISTORIA. 

Dialogos com E.P.Thompson. Sao Paulo, PUC-SP, 1981, p. 120.
25 THOMPSON, E. P. A Miseria da teoria. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1981, p. 182.
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refere a produgao em grande escala, como a das industrias, por exemplo. No ensaio 

O Narrador, Walter Benjamin fundamenta o fim da narragao e o declmio da 

experiencia no mundo, assim colocando:

Por mais familiar que seja seu nome, o narrador nao esta de fato presente 

entre nos, em sua atualidade viva. Ele e algo distante, e que se distancia 

ainda mais. (...) Quando se pede num grupo que alguem narre alguma 

coisa, o embarago se generaliza. E como se estivessemos privados de uma 

faculdade que nos parecia segura e inalienavel: a faculdade de

26
intercambiar experiencias

Vale lembrar que Benjamim trata na sua obra de urn periodo inserido no 

modelo do capitalismo moderno. Esse momento nos faz pensar em alguns aspectos 

da sociedade como, por exemplo, as mudangas causadas pelos processos de 

industrializagao que, de certa forma, modificam a propria nogao e importancia que se 

da, numa comunidade, ao narrador. E como se o mesmo nao produzisse mais 

significados, como nas sociedades mais tradicionais. Nessas sociedades, ha urn 

certo respeito a palavra falada, pois, alem da cumplicidade coletiva entre os seus 

membros, no ato de contar, circulam palavras que nao foram herdadas 

aleatoriamente, mas sim, da cadeia dos ancestrais, grandes depositaries das 

palavras nas comunidades orais que sao veiculadas, pois existem nos narradores 

uma serie de interesses em faze-lo.

Como depositaries dessas palavras, os anciaos, alem da memoria e 

testemunho vivo dessas sociedades, devem garantir, no ato de contar, a socializagao 

dessas palavras/memorias.

A ideia central de Benjamim nos faz lembrar o fato de que na comunidade de 

Ribeira, observamos uma certa dualidade de praticas em relagao aos artesaos. Em 

alguns, urn certo distanciamento do universo do moderno e, em outros urn certo 

desapego ao passado em nome da produgao de uma gama de artefatos que 

pudesse simplesmente ser aceita no contexto da aldeia global - a ideia da 

sobrevivencia frente a todo urn contexto de carencia social faz com que a ultima ideia 

seja compreensivel.

20 BENJAMIN, Walter. O Narrador.In: Magia e tecnica, arte e politico, Sao Paulo: Brasiliense, 1987, p. 197.
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Mas, por mais perceptivel que isso fosse, nos nossos estudos, conseguimos 

perceber que nos casos de Ribeira e Cabaceiras a nogao de experiencia tornava-se 

algo presente e importante em todos os momentos - de certa forma nota-se uma 

contradigao ao pensamento do Benjamin - e, alem disso, a mesma passa a ter urn 

significado representative junto aos sujeitos que compoem as oficinas artesanais, 

sejam como mestres ou mesmo como aprendizes. Os primeiros passam a ser 

depositaries dessa experiencia e tornam-se, assim, representantes da historia da 

comunidade e dos saberes relativos, sobretudo dos oficios. Aos segundos, e como 

se restassem as possibilidades de aprendizagem com essa mesma experiencia 

personificada na figura do mestre.
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Capitulo 2 - A memo r ia-mu n d o  d o s  OFicios
M B M M — BSt

Tendo a Historia Social como eixo das nossas discussoes, conforme 

demonstragao feita no capitulo anterior, nos propomos a realizar um debate sobre 

as praticas existentes na comunidade de Ribeira de Cabaceiras a partir de alguns 

conceitos recorrentes em E.P Thompson. Dentre os conceitos mais expressivos, 

esta o de experiencia e, nesse sentido, e importante ressaltar que o historiador 

estava empenhado em recuperar a ‘experiencia’ - palavra polissemica e conceito 

polifuncional - dos diversos grupos de trabalhadores, enquanto tal ou no seu 

quotidiano, dos imensos ares de condescendencia da posteridade”, e em mostrar 

que “nao deveriamos ter como unico criterio de julgamento o fato de as agoes de um 

homem se justificarem, ou nao, a luz da evolugao posterior”27.

Foi considerando os caminhos percorridos por Thompson, ao estudar a 

Formagao da Classe Operaria Inglesa, e as conclusoes a que ele chegou que 

recepcionamos seu quadro conceitual e metodologico para buscar compreender a 

experiencia dos artesaos de Ribeira e Cabaceiras.

Nesse sentido, este capitulo se orienta por fazer uma discussao sobre o 

mundo dos oficios artesanais no couro, sem esquecer, sobretudo, de historicizar tal 

pratica, bem como, de colher algumas falas dos sujeitos inseridos em tal atividade, a 

fim de suscitar certas questoes sobre a memoria dos artesaos (ou de um grupo 

deles), nas referidas comunidades, e de seus diversos saberes e tradigoes. Alem 

disso, procuramos perceber as estrategias utilizadas pelos mesmos frente a diversas 

possibilidades encontradas no mundo atual.

2.1. O oficio do Couro: Historicizando uma pratica

Como ja foi explicitado, o oficio coureiro no territorio destacado, foi possivel a 

partir do seculo XIX com a expansao da atividade pecuaria. A respeito desta, 

citamos um trecho do Decreto do Governo Provisorio da Revolugao de 1817, que 

diz:

2717,. P. T1IOMPSON. A Formagao da Classe Operaria Inglesa. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.
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Os sertoes espontaneamente brotando vigorosos pastos chamam os seus 

gados para criar. As frutfferas ribeiras do Taperoa, Paraiba e Mamanguape, 

e os seus brejos valentes em produgao, esperam que Ihes de a liberdade 

de produzir. Por isso, decretamos, como decretado temos, que todos os 

nossos patriotas do prefixo termo dum mes da data do presente decreto 

que retirem seus gados para os sertoes tomada a linha de demarcagao do 

sul a norte da Vila de Campina Grande, compreendendo todos os brejos a 

terminar de Bananeiras28.

No momento em que tal atividade se instala no sertao, temos que as 

populagoes nela envolvidas comegam a desenvolver algumas atividades artesanais 

de carater utilitario, a exemplo da confecgao de giboes, perneiras, selas, arreios, 

alforges, cartucheiras. E curioso perceber que, num primeiro momento, as atividades 

sao desenvolvidas para o uso corrente de tais populagoes29 30 e, num outro instante, ja 

vai existir a preocupagao com uma produgao para o abastecimento das feiras -  isso 

pode ser explicado a partir da ideia de desenvolvimento da pecuaria e de algumas 

cidades no seculo XVIII. Como nos informa Nino Praxedes, artesao da cidade de 

Cabaceiras,

Meu pai me dizia que o povo comegou a ser artesao purque tinha que 

sobreviver e os rogado nao segurava por causa da seca (...) de duas uma... 

ou virava caxero ou si nao se pegava na arte, eu num queria muito purque 

artesao so morre pobre mas comecei... comecei mermo como a sina do
• 30

meu pai, meu avo e assim vai...

Contudo, nossa preocupagao aqui nao e explicar a expansao da pecuaria, 

mas entender de que forma os homens dos territories nela envolvidos se 

preocuparam em produzir artefatos de couro com o passar do tempo e como hoje 

essa pratica torna-se urn dos elementos sistematizadores da identidade da

28 GOULART, Jose Alipio. O ciclo do couro no nordeste: documentos da vida rural. Rio de Janeiro: Editora 

SA1.1966, p. 46.
29 Nas nossas pesquisas percebemos que existe toda uma estetica minunciosa nos artefatos de couro da 

comunidade de Ribeira. Notamos, atraves de algumas comparagoes primaries que as estrelas, os bordoes, os 

entrelaces, usados como adomos tern uma ligagao com alguns caractercs da cultura arabe. (isso talvez se 
explique pelas influencias de tal povo na Peninsula Iberica). Sobre os arabes na peninsula iberica veja: 

RUCQUOI, Adeline. Ilistoria medieval da Peninsula Iberica. Lisboa: Estampa, 1995.
30 Trecho da entrevista concedida ao autor no dia 12.10.06 pelo sr. Severino Praxedes (Nino Praxedes) na Cidade 

de Cabaceiras.
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comunidade. Como fala a Sr.a Claudiene Ramos, artesa membro da ARTEZA, “a 

pessoa quando diz que e de Ribera o povo pergunta logo se e artesao”.31

Afirmagoes como essa nos fez procurar entender como aquela comunidade 

passava a ser (re)conhecida pelos oficios dos artesaos. Ribeira, em outros 

momentos, foi importante pela produgao de alho, mas o artesanato tomou-se uma 

especie de marca identificadora de seus habitantes, pois, na regiao do Cariri 

Paraibano somente aquela comunidade tinha urn numero significativo de artesaos 

coureiros e, ademais, os mesmos abasteciam as feiras de todas as cercanias de 

Cabaceiras e ate de Campina Grande com seus produtos. Para entender isso, cabe 

indagar sobre como as identidades e os costumes se formam.

Segundo Thompson, “os costumes estao claramente associados e arraigados 

a realidades materials e sociais da vida e do trabalho” 32. No caso dos artesaos de 

Ribeira, esses costumes passam a ser elementos importantes na compreensao do 

mundo do trabalho nas oficinas domesticas, vistas por nos como especies de 

Corporagoes de Oficio no sentido de que encontramos, nas mesmas, a presenga de 

mestres, contramestres e aprendizes. Sao nesses espagos que as praticas se 

reproduzem para varias geragoes, mediante a transmissao oral, com seu repertorio 

de narrativas e regras que sao exemplares e ajudam na perpetuagao da ideia do ser 

artesSo. Nesse sentido, diz Thompson: “o mesmo acontece com os oficios que nao 

tern urn aprendizado formal. Com a transmissao dessas tecnicas particulares, da-se 

igualmente a transmissao de experiencias sociais ou da sabedoria comum da 

coletividade”.33 Ao entrar em contato com o mundo dos oficios nas referidas 

comunidades, percebemos que na transmissao dessas tecnicas, o elemento que 

mais pesava era aquele relativo ao fato de quern carregava maior carga de 

experiencias.

Lembremos que trataremos os oficios dos artesaos em Ribeira de 

Cabaceiras, a partir das narrativas de experiencias e vivencias. Nesse sentido, 

lembramos mais uma vez a nogao de “experiencia”, destacada por E. P. Thompson, 

que e por nos utilizada, pois acreditamos que contribui para uma melhor 

compreensao da agao dos sujeitos (no caso, os artesaos) na historia e, 

consequentemente, na comunidade. Tal termo esta ausente em algumas outras

31 Trecho da entrevista concedida ao autor ao dia 12.10.06 pela Sra. Josefa Claudiene, no distrito de Ribeira.

32 THOMPSON, E. P. Costumes em comum. Estudos sobre a cullura popular tradicional. Sao Paulo: Companhia 

das Letras, 1998.

33 Idem, Ibidem.
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obras e traze-lo a tona e permitir trazer a cena homens e mulheres como sujeitos e 

atores principals do processo historico. Sobre isso, afirma Thompson:

O que descobrimos (em minha opiniao) esta num termo que falta: a 

experiencia humana. E esse exatamente o termo que Althusser e seus 

seguidores desejam expulsar, sob injurias do clube do pensamento, com o 

nome de empirismo .

Thompson encontrou na escolha de narrativas de experiencia a solugao 

pratica para analisar comportamentos, condutas e costumes na sua relagao com a 

cultura - na realidade com culturas especificas com conteudos de classe, historica 

e geograficamente datados - a classe operaria ou os trabalhadores rurais na 

Inglaterra do seculo XVIII e do inicio do XIX.

Parte significativa dos trabalhos realizados por pesquisadores em Ribeira de 

Cabaceiras ainda trazem algumas tematicas -  bem tradicionais - que nao respondem 

a alguns dos nossos anseios34 35. Alguns daqueles foram feitos por designers, 

fotografos e estilistas, com o objetivo de buscar tragos das culturas tradicionais para 

elaborarem exposigoes fotograficas ou desenhos para roupas e/ou tendencias de 

moda que ressaltassem algumas das experiencias coletivas dos artesaos 

destacados. Nesse sentido, essas comunidades sao sempre nomeadas como 

lugares onde se misturam tradigao e exotismo36

Por outro lado, nossa proposta, ao contrario das anteriores, e a de entender o 

mundo do trabalho dos artesaos37 de Ribeira e de Cabaceiras que se encontram 

inseridos num espago: as oficinas -  urn palco de representagao micro-cosmica da 

vida social em escala mais ampla. Buscamos coloca-los como agentes principais, 

detentores de urn “saber fazer1' jamais normatizado por manuais institucionalizados, 

mas intimamente ligados as praticas consuetudinarias, cujo grau de dependencia 

estava escrito na hierarquizagao das fungQes no interior dos espagos produtivos - o 

mestre artesao e o aprendiz.

34 THOMPSON, E. P. A Miseria da teoria. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1981, p. 182.
35 Entre esses trabalhos citamos aqueles feitos pelo COMPET, com objetivos ao melhoramento da cadeia 

produtiva dos artefatos em couro.
30 Parte desses trabalhos sao feitos por agendas de turismo que tentain “vender” uma inuigem bucblica de locals 
como Ribeira ou mesmo do Lajedo do Pai Mateus (centro dc visita<?ao para praticantes de trilhas e esportes 

radicals).
37 Nesse sentido compactuo com as ideias de Thompson no que diz respeito a ideia de estudar a sociedade a 

partir dos personagens que nao estavam na ordem do dia (trabalhadores). Estudar a vida cotidiana e as atividades 

das pessoas comuns nos seus locais de vida e trabalho.
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Salientamos, tambem, que, nesse processo, a transmissao dos saberes 

acontece de forma lenta e continua e materializa-se numa cotidianidade calcada pela 

convivencia nas oficinas, fazendo com que nesse espago produtivo se desenvolva o 

processo pedagogico-profissional. Este, feito atraves da ideia fundante de que o 

mestre controla os ajudantes e permite a utilizagao, por exemplo, de codigos de 

controle e hierarquizagao, visto por nos como uma simples possibilidade de 

obediencia e inicializagao. Lembremos a artesa Claudiane, quando afirma que 

aprendeu o artesanato na oficina do genitor e que, como disse: “desde pequena eu 

ja ficava embaixo ma mesa do meu pai pegando aqueles restos de couro pra fazer 

alguma coisa... e meu pai ia me ensinado” 38

2.2. A memoria-mundo dos oficios: a importancia da Historia Oral

Nosso campo de pesquisa restringiu-se ao municipio de Cabaceiras e o 

distrito de Ribeira, ambos localizados no Cariri paraibano, regiao que teve seu 

povoamento ligado as atividades de criagao de gado, sendo, portanto, urn territorio 

em que houve urn desenvolvimento peculiar no que se refere a produgao de urn 

conjunto de tecnicas em relagao as peles caprinas e bovinas. Vale salientar, que as 

familias dessas comunidades -  especialmente da Ribeira -  sao formadas por 

camponeses que, num determinado periodo39, se dedicavam de uma forma mais 

sistematica ao cultivo do alho, mas, que na atualidade, dedicam-se aos trabalhos 

manuais nas peles de caprinos.

Pensamos inicialmente, em entrevistar aqueles que apareciam como mais 

"tradicionais" dentro das comunidades. No nosso campo amostral estao individuos 

de idades que variam entre 35 e 75 anos, o que nos fez concluir, a priori, que a 

maioria dos artesaos vivenciou momentos importantes da dinSmica coureira40 das 

respectivas regioes.

No momento em que optamos por fazer uso da tecnica de entrevistas, 

sentimos a necessidade de dialogar tambem, com o debate teorico-metodologico da

38 Entrevista concedida ao autor ao dia 12.10.06 pela Sr3 Josefa Claudiane (Ribeira). A mesma e cooperada pela 

ARTEZA e labrica peĉ as de bijuterias, tapctes, cortinas c outros objetos de deeora^ao.
39 O periodo de cultivo do alho na comunidade de Ribeira esta inserido na decada de 1980, conforme afirma o Sr. 
Renato, da ARTEZA.
10 O que denominamos de dindmica coureira seria o momento localizado entre as decadas de 1940-50 onde 

havia uma produpao de artefatos de couro para os tropeiros, responsaveis pelo transito de mercadorias 

(principalmente algodao) no sertiio da Paraiba .
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Historia Oral. Passamos a problematizar a relagao entre memoria e identidades, bem 

como, os limites/potencialidades do uso da historia oral.

Em relagao a nossa primeira discussao, utilizamos as categorias explicativas 

de Maurice Halbwachs41, no sentido de fazer uma leitura dos testemunhos que fosse 

auxiliada pelo carater dinamico da memoria coletiva e pela importancia do individuo 

na construgao dessas memorias. Observamos que ao recontar a historia de suas 

vidas, esses individuos fornecem uma versao da historia de seu grupo, e constroem 

narrativas sobre a historia de seu oficio que tomamos como reinterpretagoes 

elaboradas ao longo do tempo, dependente do lugar social ocupado pelos 

narradores no momento em que essas memorias foram (re)visitadas. A partir dos 

olhos do presente, esses artesaos narram a historia de trabalho/vida dentro das suas 

oficinas, recuperando mudangas sociais e transformagoes, e seus testemunhos 

emergem como uma analise dessas mudangas, alem de serem urn esforgo dos 

mesmos, para construir o ser artesSo (se e que podemos falar nisso), no qual eles 

proprios - como aqueles que se intitulam "guardioes" do arquivo de memoria dos 

oficios - exercem o papel de mediadores entre as geragoes e de transmissores do 

valor social atribuido ao seu saber fazer.

Para alem da formagao da memoria, Halbwachs aponta que as lembrangas 

podem, a partir desta vivencia em grupo, ser reconstruidas ou simuladas. Podemos 

criar representagoes do passado assentadas na percepgao de outras pessoas, no 

que imaginamos ter acontecido ou pela internalizagao de representagoes de uma 

memoria historica. A lembranga, de acordo com Halbwachs, “e uma imagem 

engajada em outras imagens”. Ou ainda,

A lembranga e em larga medida uma reconstrugao do passado com a 

ajuda de dados emprestados do presente, e alem disso, preparada por 

outras reconstrugoes feitas em epocas anteriores e de onde a imagem de 

outrora manifestou-se ja bem alterada42.

As lembrangas podem ser simuladas quando, ao entrar em contato com as 

lembrangas de outros sobre pontos comuns em nossas vidas, acabamos por

41 HALBWACHS, Maurice. A Memoria Coletiva. Sao Paulo: lid. Centauro, 2004. pp. 75-76
42 Idem, ibidem, p. 75.
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expandir nossa percepgao do passado, contando com informagoes dadas por outros 

integrantes do mesmo grupo. Por outro lado, afirma Halbwachs,

Nao ha memoria que seja somente imaginagao pura e simples ou 

representagao historica que tenhamos construfdo que nos seja exterior, ou 

seja, todo este processo de construgao da memoria passa por urn 

referencial que e o sujeito. Nesse sentido, a memoria individual nao esta 

isolada. Frequentemente, toma como referenda pontos externos ao sujeito. 

O suporte em que se apoia a memoria individual encontra-se relacionado 

as percepgoes produzidas pela memoria coletiva e pela memoria historica. 

A vivencia em varios grupos desde a infancia estaria na base da formagao 

de uma memoria autobiografica, pessoal.43

Portanto, a memoria apoia-se sobre o “passado vivido”, o qual permite a 

constituigao de uma narrativa sobre o passado do sujeito de forma viva, mais do que 

sobre o “passado apreendido pela historia escrita”44.

A nossa segunda preocupagao foi com relagao aos limites/potencialidades da 

Historia Oral. Para nortear nosso trabalho, utilizamos a obra de Montenegro45, que 

traz a tona alguns dos limites em relagao a utilizagao da oralidade. Sobre essa 

questao, o referido autor nos coloca que o “entrevistado nao tern obrigagao de 

preencher as lacunas, estabelecer elos entre os fragmentos ou corresponder a 

projetos de pesquisadores ciosos de seu labor academico”.46 Nesse sentido, 

percebemos nas falas dos entrevistados que eles desejavam possuir o dominio da 

situagao e que, por sua vez, nos procuravamos ouvi-los, para que depois 

pudessemos moldaros testemunhos, colocando as perguntas e, consequentemente, 

reagindo a algumas respostas de acordo como os interesses propostos na nossa 

pesquisa.

Urn dos pontos positivos em ter utilizado a Historia Oral foi que ela nos 

permitiu a possibilidade de rememorar varias marcas de vida dos artesaos. Nesse 

sentido, nos foi possivel acessar as historias de populagoes/individuos que nao tern

43IIALBWACHS, Maurice. Op., cit., p. 78.
44 Idem, ibidem, p. 75.
45 MOTENEGRO, Antonio Torres. Historia Oral, caminhos e descaminhos. In: Revista Brasileira dae I listoria. 

Sao Paulo, 1993, V. 13, n° 25/26.
40 Idem, ibidem, p. 56
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dominio da escritura, visto atuarem, sobretudo no campo a oralidade. Muitas dessas 

memorias constituem pontos de vista localizados a margem da historia oficial, 

considerando as limitagoes dessa ao se restringir a concepgao Positivista de fonte 

enquanto constituida apenas por materials escritos. Por outro lado, atraves deste 

esforgo de pesquisa e da constante utilizagao de registros de depoimentos, a 

Historia Oral permite construir uma imagem do passado que consideramos ser, 

tambem, abrangente e dinamica.

Segundo Poliak47, a Historia Oral ao privilegiar a analise dos excluidos, das 

minorias, tem ressaltado a importancia das memorias subterraneas, que, ao criarem 

seu processo de subversao no silencio, terminam aflorando em momentos de crise, 

e, assim, o longo silencio sobre o passado, longe de conduzir ao esquecimento, e a 

resistencia que uma sociedade civil impotente opoe ao excesso de discursos 

oficiais. A Historia Oral possibilita que individuos pertencentes a categorias sociais, 

geralmente excluidas da historia oficial, possam ser ouvidos, deixando registradas, 

para analises futuras, suas proprias visoes de mundo e, por conseguinte, aquela do 

grupo social a que pertencem.

Tal tecnica permite que fagamos o registro de memorias vivas, 

(representagoes), de uma comunidade, de uma familia, de uma pessoa. E esta sua 

natureza que Ihe confere o fascinio e a singularidade, visto que efemeros sao os 

gestos, as expressoes, as inflexoes da fala, os sentimentos, ou seja, as linguagens 

do corpo e da alma, na altura em que se usam e se trocam dentro de urn sistema de 

relagoes sociais e culturais. A sua forga vem da sua subjetividade, e o seu poder do 

interesse do narrador que traz a tona uma narrativa de experiencias de acordo com 

os varios interesses que ele carrega no presente, no momento da entrevista. A 

Historia Oral e o registro da transmissao do conhecimento feita atraves da sutileza 

da lingua falada. E, por mais que aqueles artesaos afirmassem no inicio de suas 

falas que “nao sabiam contar historias pois eram analfabetos”48, percebemos todo 

urn conjunto de representagoes e de sensibilidades com relagao ao seu saber-fazer: 

da sua arte.

47 POLLAK, Michael. Memdria, Esquecimento, Silencio. Estudos Ilistoricos, Rio de Janeiro, vol.2, n° 3, 1989.
48 Percebemos que esse discurso foi comum no nosso campo amostral o que nos fez observar que os 

entrevistados construiam uma imagem para si que era a de serem analfabetos e nao conhecerem a escrita e, que 

os colocava coino pessoas que nao teriam possibilidades de (re)eontar as suas proprias historias.
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2.3. A oficina de Sr. Messias: passado, tradigao e memoria

Dentro das inumeras possibilidades de trabalho encontradas em Ribeira, uma 

nos deixou mais curioso: a oficina do Sr. Jose Messias, que nos deixou, assim, 

taivez por parecer uma descrigao de um recinto como um lugar de tradigao.

Ao chegar no distrito, perguntamos sobre os artesaos mais antigos e fomos 

informados sobre o fazer artesanal de Sr. Messias. Na sua oficina, sendo perguntado 

sobre a tradigao do artesanato no couro, ele afirmava,

Eu nasci na arte (... ) Aprendi com o vei meu pai... ele era artesao de mao 

cheia... artesao de corona, manta, cinturao, arfoge, borna. A gente 

trabalhava direto... nesse tempo o povo brigava por uma corona que era 

pra buta em cima da cela 49

Ao escutar as palavras de Sr. Messias (seleiro), tentavamos entender o que 

levava aquele homem simples a continuar com o seu oficio. Essa pergunta permeou 

nossa pesquisa e nos fez pensar sobre a nossa pratica e sobre as estrategias para 

tentar garimpar informagoes sobre o oficio da atividade coureira em Ribeira, tendo no 

Sr. Messias um icone de tal atividade. Vale salientar que utilizamos essa ideia de 

icone, pois e assim que ele consegue se representar frente a entrevista: a todo 

instante as falas de Sr. Messias convergem para a ideia de que so ele consegue, 

naquela localidade, manter as principais tecnicas para decoragao de alguns 

artefatos, como as selas para cavalos, por exemplo.

A questao da manutengao do oficio nos instigou a analisar as formas como 

este tern se dado atualmente. Com esse objetivo, procuramos identificar as 

diferentes formas de manutengao e podemos perceber que ha os artesaos 

independentes, os cooperados atuantes na cooperativa e os cooperados nao 

atuantes. O contato com o Sr. Itamar, presidente da ARTEZA50, nos permitiu acessar

49 Entrevista concedida no dia 12.10.06 polo Sr. Jose Messias Farias (Ribeira). O informants nao e cooperado na 
ARTEZA e se coloea como uma espdcie de “guardiao” — por estar todo instante rcssaltando que so ele sabe 
realizar os servi90s nas coronas ou outros artefatos -  do olleio tradicional do couro em Ribeira. Nat) e cooperado 
pelo fato de produzir alguns artefatos que perderatn sua fun9ao comercial dado a redu9ao paulatina dos muares 

na regiao.
50 A Arteza e uma Cooperativa dos Curtidores e Artesaos em Couro do Distrito de Ribeira, em Cabaceiras/PB. 
Lan90U-se no mercado com uma proposta de curtimento vegetal, utilizando produtos de origem natural - Taninos 

vegetais com baixissimo tratamenlo quimico, couros com qualidade diferencial aliados a inova9ao tecnologica 

trazida pela SICTCT (Secrctaria da industria, Comercio, Turismo, Ciencia e Tecnologia) atraves do programa 
COMPET /CNPq , em parceira com o SENAl/CTCC e apoiado pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras e o



31

o universo da cooperativa a que tern se congregado uma parte significativa dos 

artesaos. Em um primeiro momento, ele colocou-se a disposigao para falar sobre a 

experiencia da cooperativa por ele administrada, nos informando ainda que a mesma 

contava com o apoio de 22 cooperados, artesaos mestres e 86 aprendizes. A titulo 

de informagao, foi-nos dito que hoje a ARTEZA produz cerca de 3.000 pegas por 

mes, confeccionando, alem do calgado, bijuterias e ate produtos para vestuario e 

decoragao em couro. A cooperativa congrega 16 oficinas caseiras e uma central, de 

uso comum, onde esta concentrado o maquinario adquirido ao longo dos 8 (oito) 

anos de funcionamento.

A partir do contato com o Sr. Itamar, pudemos buscar informagoes sobre os 

individuos que comporiam o nosso campo amostral: queriamos pelo menos dois 

mestres e dois aprendizes (cooperados ou nao) para tentar estabelecer uma 

discussao a respeito de temas como tradigao, costumes e trabalho. Era essa nossa 

primeira intengao.

Nosso contato com os artesaos de Ribeira nos possibilitou perceber que os 

relatos enfatizavam aspectos da tradigao que uma grande maioria considerava 

fundamental e, por extensao, necessario mante-los. Essa ideia nos fez perceber que 

a valorizagao das tradigoes esta cada vez mais evidenciada na comunidade, 

situagao que nos remeteu para as discussoes de Canclini51, para quern o sentimento 

de pertenga a algo previamente estabelecido, da ao individuo a ideia de que ele nao 

esta sozinho, mesmo que viva num mundo onde as relagoes se misturem e que a 

ideia de homogeneidade apresente-se a todo instante como algo consumado. Nas 

falas dos artesaos de Ribeira, percebemos que o passado passa a ser apropriado 

como forma de incrementar o desenvolvimento e a criagao de praticas/produtos 

passiveis de comercializagao, com o intuito de gerar retomo economico e midiatico 

para a comunidade. Essa ideia esteve em nosso horizonte desde o inicio e a 

consideramos ao longo da pesquisa. Convem ressaltar a percepgao de que essa 

ideia aparece sempre nos discursos do presidente da cooperativa e no proprio 

discurso institucional de politicas publicas de fomento ao turismo e a comercializagao

SEBRAE. As vaquetas atanadas, solas e pelicas ganham forma e vida nas maos dos artesaos, principalmente no 

Distrito de Ribeira. Tradicionalmente, a confec^ao de produ9ao, como chapeus, artigos de vaquejada, sandalias e 

cintos, e passada de geragao em geragao, mantendo seus adomos, costuras e acabamentos bastantes peeuliares. 

Esta referenda artesanal regional orientou o design de novos produtos como acessorios de vestuarios, artigos de 
montaria, escritorio, movelaria, souvenirs, entre outros.
51 CANCLINI, Nestor Garcia. Culturas hibndas: estrategias para entrar e sair da modemidade. Sao Paulo: 

EDUSP, 2003.
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dos produtos.

Optar pela historia oral52 como uma alternativa de estudo para acessar 

aspectos da vida social de pessoas, alem de mexer no conceito de "personagem 

historico”, possibilita, tambem, trabalhar com a questao do cotidiano, evidenciando a 

trilha da historia dos “cidadaos comuns" em uma rotina explicada na logica da vida 

coletiva de geragoes que vivem no presente. Caracterizada como historia do “tempo 

presente”, e conhecida como histdria viva. O desafio de urn trabalho como este, com 

fontes orais, esta na possibilidade de apreender as tensoes entre os grupos sociais e 

os sujeitos individuals nos contextos em que elas sao produzidas. As fontes orais 

fornecem, potencialmente elementos que permitem, de uma forma muito mais 

organica, apreender as dinamicas dos grupos e dos sujeitos em seus afazeres, 

valores, normas, comportamentos, etc. Apreender tudo isso, significa trabalhar com a 

complexidade da realidade social.

A tradigao oral constitui urn patrimonio predominante no contexto da 

comunidade aqui destacada. Atraves dessa pesquisa, nos foi possivel conhecer e 

fazer conhecer melhor o conjunto de valores veiculados atraves da oralidade, bem 

como, acessar dados significativos da trajetoria historica da comunidade de Ribeira 

de Cabaceiras. Em se tratando de urn metodo que cria seus proprios documentos, 

que sao por definigoes dialogos explicitados atraves da memoria dos depoentes, 

formando assim urn triangulo entre a experiencia do passado, o contexto presente e 

a cultura que se recorda, isso faz com que as fontes orais sejam resultantes de urn 

trabalho da memoria. Sobre essa ideia afirma Chizzoti53:

e um instrumento de pesquisa que valoriza a obtengao de informagoes 

contidas na vida de uma ou de varias pessoas e pode ter forma literaria 

tradicional como memorias, cronicas ou relatos de homens ilustres que, por si 

mesmos ou por encomenda propria ou de terceiros, relatam os feitos vividos 

pela pessoa. As formas novas valorizam a oralidade, as vidas ocultas, o 

testemunho vivo das epocas ou periodos historicos. (...) Podem ter forma 

autobiografica, onde o autor relata suas percepgoes pessoais, os sentimentos 

intimos que marcaram a sua experiencia ou os acontecimentos vividos no 

contexto de sua trajetoria de vida. Pode ser um discurso livre de percepgoes

52 Vale salientar que em momento algum idealizamos a tecnica da historia oral. Tinhamos consciencia que tal 
fonte -  como toda outra -  era interessada, nao era linguagem neutra, mas carregada de representagoes permeadas 

por individualidades e formas de lidar com o cotidiano.

53 CHIZZOTTI, Antonio. Pesquisa em ciencias humanas e sociais. Sao Paulo: Cortez, 1995. pp. 95-96.
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subjetivas ou recorrer a fontes documentais para fundamentar as afirmagoes 

e relatos pessoais.

As conversas com os mestres e aprendizes ocorreram num clima que se fez 

curioso. Num primeiro instante entramos em contato com os mestres54 com o intuito 

de realizar uma entrevista. Esse primeiro contato foi interessante, pois os mesmos 

afirmavam que nao sabiam dar entrevistas seja por medo, timidez, ou mesmo, por 

uma certa contestagao aos estudantes, como diziam “que vem aqui, entrevista a 

gente e vao embora55 *”. Dessa forma, demonstravam sua compreensao do 

movimento feito pela academia em busca de suas falas e do desconhecimento dos 

usos para que elas se prestariam, o que constroi uma relagao de alteridade marcada 

pela desconfianga. Naquele momento, passamos a pensar que nao conseguiriamos 

que falassem sobre oficios, tradigoes e trabalhos.

Passamos, entao, a contatar outros artesaos mudando nossas estrategias 

para conseguir seus depoimentos, utilizando outros termos, a exemplo: “podemos ter 

uma conversa com o Sr. sobre sua profissao ? E coisinha rapida, nao vai atrapalhar 

seu servigo”. Notamos que o simples termo entrevista, de certa forma, aumentava a 

distancia entre nos e eles. Passamos, dessa forma, a utilizar o simples termo 

conversa. Mas e claro, gravada. E deu certo. As historias de vida passaram a fluir.

No nosso caso, a orientagao adotada no processo de entrevista foi deixar o 

informante livre para falar sobre suas experiencias, sua historia de vida. Percebemos 

que as informagoes que, num primeiro momento, pareciam deslocadas, poderiam, 

numa leitura atenta do texto, ter relagoes com experiencias, sentimentos, 

acontecimentos significativos na vida dos narradores. A titulo de exemplo, nao 

entendiamos porque o Sr. Messias comegava sua fala se remetendo as suas vindas 

a Campina Grande; entao vejamos:

Eu ia pra Campina pega residuo e farelo pra gado num sabe? Na 

SANBRA. Durmia em campina la embaixo na feira central que tinha uns 

hotel do povo daqui de Ribera e a gente dormia e bem cedim ia pra o Sao 

Braiz e dali tirava os residuo de algodao pra encher as corona50.

54 Entendemos como Mestres aqueles homens que a propria eomunidade os conceitualizou como tal por serem 
portadores de um saber-fazer especial izado e por serem modelos de artesaos.

55 Essa tala nos tnarcou e foi revelada por Sr. Messias num momento inicial, de apresentagao.

50 Trecho da entrevista concedida ao autor, no dia 12.10.06 pelo Sr. Jose Messias Farias (Ribeira).
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Ele tinha um grande saudosismo com relagao a empresa SANBRA57 que era 

vista, no dizer dele, como o “luga do cabra trabalhar (...) era bunita demais aquela 

zuada das maquina e aqueles caminhao lotado de algodao”. De inicio, percebemos 

que a rememoragao de suas viagens e atividades, realizadas na SANBRA, era uma 

ressignificagao de suas experiencias do passado a luz das experiencias do presente. 

Atraves dessa rememoragao, ele fazia uma critica as industrias que se instalavam 

nos locais e que, com pouco tempo, passavam a se deslocar em busca de 

incentivos, demonstrando sua percepgao sobre a forma como tern sido o processo 

de implantagao de industrias na Paraiba58 59 Em seguida, ele passa a tratar do 

assunto do couro.

Ao tratar do oficio do couro, o Sr. Messias nos fala com um grande orgulho 

sobre o fato de ser artesao. Na comunidade ele e conhecido como o artesao "meio 

pabuloso” (orgulhoso do seu saber fazer) - qrifo nosso -, imagem que foi 

aparecendo nas primeiras palavras de sua fala quando dizia que:

Nessas redondeza so quem sabe fazer corona sou eu” ou ainda, “eu to com 

66 anos e nao vi aqui esses minino nenhum sabe fazer corona, so eu e 

uma irma minha que mora numa casa de alpendre ali e se chama Naci, e 

que sabe corta, custura e fazer aqueles desenho so nois .

Quando perguntado sobre os momentos onde se produziu mais artefatos, o 

Sr. Messias fazia questao de lembrar as decadas de 1950 e 1960. Acerca desse 

fato, nos disse:

Rapaiz na era de 1950 e 60 o povo brigava por uma corona. Olhe eu ia pra 

Boqueirao, pra Cabaceira e Campina e tinha semana que tinha briga na 

fera por causa de uma corona e sabe por que? Por causa dos tropeiro que 

carregava muito algodao do sertao pra Campina e tambem porque o mei 

de transporte mais importante era o burro e tinha que te o materia: corona, 

arforge, freio, sela tudo...hoje nao... ta diffcil porque o povo so que andar de

57 A Sociedade Algodoeira do Nordestc Brasileiro (SANBRA) quando do auge do ciclo do algodao, em Campina 

Grande, nas decadas de 1940, 50 e 60 representava uma das maiores industrias de beneticiamento do algodao 
tanto pelo tamanho da mesma quanto pelo volume de algodao recebido para o seu posterior embarque para o 

porto de Cabedelo e, respectivamente para Europa. Sobre isso ver: ALMEIDA E SILVA, Josefa Gomes. Raizes 

histdricas de Campina Grande. In: GURJAO, Eliete Queiroz (org.). Imagens multifacetadas de Campina Grande. 

Campina Grande: Secretaria de EducafSo. 2000 .
58 Podemos citar como exemplo de industria que beneficiou-se das isen^oes de impostos, o caso da VALLIG 
NORDESTE. Instalada em Campina Grande com incentivos dados pelo Estado, atraves dos pressupostos da 

SUDENE, essa industria encerrou suas atividades quando o periodo de isendees foi extinto.

59 Trecho da entrevista concedida ao autor, ao dia 12.10.06 pelo Sr. Jose Messias Farias (Ribeira).
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moto e eu sei que 6 melhor te uma motinha velha do que uma egua... so e 

ruim porque moto nao precisa de corona (risos).60 *

Por outro lado, o ponto central do discurso de Seu Messias era o apego que 

tinha ao seu oficio e a forma como aquilo era construido, tornando-se, ao nosso ver, 

como a marca principal de identificagao de sua familia. E importante perceber que na 

sua fala predominou a relagao: bisavo -  avo -  pai -  ele. Donde podemos considerar 

que a oralidade termina por assumir uma certa fungao de norma sociocultural. Seu 

papel de transmissora de conhecimento na comunidade e, mais especificamente, de 

urn conhecimento legitimado pela tradigao, sempre em eterno retorno, circular, 

(pouquissimas vezes) novo, determina os modos como se estabelecia, e se 

estabelece, tal quadro (aprender com os antepassados), como paradigma de valores 

a serem seguidos na/pela Comunidade. Tal relagao foi entendida por nos como uma 

pratica perpetuada pelas geragoes, inicialmente como uma forma de sobrevivencia 

frente a alguns problemas naturais da propria regiao, como por exemplo, a seca, e a 

impossibilidade de se praticar a agricultura. Criar-se “na arte” era uma possibilidade 

de vida/sobrevivencia.

Alem disso, percebemos, tambem, urn certo desencanto com relagao a ideia 

de que seu filho nao se interessava pelo seu oficio. Na Ribeira, urn certo contingente 

de jovens se interessava pelos oficios do couro, fato que se deu com as intensas 

possibilidades que a cooperativa ARTEZA trouxe para muitos deles. Vale salientar 

que o discurso de que o artesanato foi a salvagSo para a Ribeira estava como 

frequente nos depoimentos dos mais jovens, como indica a artesa Claudiane,

Olhe a cooperativa foi fundamental para a minha vida ... eu tava querendo 

ate mudar de profissao de tao desesperada que eu tava sem ter a quern 

vender... daf veio Arnaldo (prefeito da epoca) e deu a ideia a gente de criar 

a cooperativa e nos criamos e eu posso dizer com toda sinceridade que a 

ARTEZA foi e e a salvagao de Ribeira... hoje todo artesao tern sua casinha, 

televisao, geladeira tudo com a renda do artesanato.6<

No caso de Sr. Messias era diferente. A tradigao estava estacionando com ele 

e aquele modelo discutido anteriormente estava se deteriorando e por isso, o

00 Trecho da entrevista concedida ao aulor, ao dia 12.10.06 pclo Sr. Jose Messias Farias (Ribeira)
01 Entrevista concedida ao autor ao dia 12.10.06 pela Sr' Josela Claudiane (Ribeira).
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mesmo, colocava-se como porta-voz de uma tradigao secular que, por um lado, 

enfraquecia-se pelo fato de nao haver um mercado consumidor para os seus 

artefatos e, por outro, se esfacelava, pois seu saber nao iria se perpetuar. Era a 

quebra do modelo, da tradigao e do costume em comum. Restava ao nosso 

informante apenas a memoria, ou ainda, o apego ao passado. Em relag5o a essa 

problematica, afirma Rousso:

A historia tern sido quase sempre uma historia das feridas abertas pela 

memoria, nao sendo no fundo senao uma manifestapao, entre outras, das 

interrogates atuais e palpitantes sobre certos periodos que "nao passam": 

se admitirmos que a historia dos historiadores e apenas uma das formas de 

expressao da memoria coletiva, apenas um dos vetores pelos quais se 

transmite e se reconstroi o passado [...]62

A memoria seja ou nao como historia da sociedade, tern o papel de nos 

libertar do passado63. Os estudiosos de historia oral assinalam que a memoria e 

uma atualizagao do passado ou a presentificagao do passado e e tambem o registro 

do presente que permanece como lembranga. A memoria pode ser considerada 

uma evocagao do passado. E a capacidade que o homem possui de reter e guardar 

o tempo que se foi, salvando-o da perda total. A lembranga conserva aquilo que se 

foi e nao retornara jamais.

A manutengao desse "espirito" do passado, que e a tradigao, pressupde um 

centra em torno do qual elementos se movimentam sem, necessariamente, alterar 

qualquer configuragao. E e ai que vai se dar a determinagao de uma identidade para 

a Comunidade, em torno desse centra paradigmatico da tradigao, legitimador de 

relagoes e lagos. 0  futuro nao traria a continuagao da tradigao. Portanto, era preciso 

valorizar o passado familiar, ou ainda, valorizar aquele que era depositario da 

tradigao: o mestre. Talvez esse possa ser o vies explicador para as palavras que 

iniciam o nosso texto -  Seu Messias como um homem pabuloso. Orgulhar-se do 

oficio seria uma possibilidade de ve-lo sendo perpetuado?

No caso do S. Messias, ele torna-se lugar da tradigao e da experiencia em 

sua propria dimensao do “eu” e nas representagoes que os demais individuos da

62 ROUSSO, Henry. A memoria nao e mais o que era. In: FERREIRA, Marieta de Moraes; AMADO, Janaina 
(orgs.). Usos e abusos da Historia Oral. Rio de Janeiro: Editora da Fundayao Getulio Vargas, 1996, p 93-102.
Ideia, por exemplo, presentes nos processus terapeuticos ulilizados pela psicanalise. Necessidade de 

rememorar para organizar a base do “eu” individuo, permitindo articular-se na mediayiio entre a experiencia 

vivida e o seu presenle.
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comunidade fazem. Como nos lembra Walter Benjamim64, as experiencias que 

passam de pessoa a pessoa se constituem em uma fonte onde todos os narradores 

embebedam-se, ate porque, nessas narrativas, encontra-se uma significativa 

dimensao utilitaria. Diz o autorsobre essas narrativas repassadas pelo contador: “Ela 

tern sempre em si, as vezes de forma latente, uma dimensao utilitaria. Essa atitude 

pode consistir seja num ensinamento moral, seja numa sugestao pratica, seja num 

proverbio ou numa norma de vida...” 65

Por isso, Benjamim utiliza a categoria de urn narrador conselheiro. Urn 

homem que sabe dar conselho e que e capaz de tirar dessas narrativas a sabedoria 

e envolver de tal forma seus ouvintes nessas narragoes, fazendo desse ouvinte, no 

ato de contar, o seu companheiro de historia.

Benjamim fala tambem de urn narrador enraizado no conhecimento popular. 

Ele se apresenta como urn lapidador, que figura entre os mestres e os sabios. 

Aquele que, na sua arte de narrar, de dar conselho, fala sobre muitas coisas, como 

urn sabio. Nada escapa de sua narragao, devendo dominar urn acervo de toda uma 

vida. Com tanta maestria, esse tipo de narrador no mundo de hoje, conforme 

Benjamim define, esta cada vez mais dificil de se encontrar, pois o homem moderno 

vem ao longo de sua trajetoria historica desaprendendo a beber da sabedoria 

popular e, principalmente, a usar a voz como meio de transmissao desse saber. 

Alem de proporcionar prazer ao ouvido, deve propor, atraves dela, as virtudes que 

venham a ajudar manter o lago social da comunidade. Sao eles que vao alimentar 

toda essa rede imagetica dessas sociedades.

Nesse sentido, podemos pensar em uma fungao que nosso principal 

informante teve: ele passa a representar com suas inumeras falas urn repositorio do 

saber artesanal do couro em uma comunidade e, como defende a tradigao, ele passa 

a ser uma especie de “responsavel” pela perpetuagao desse saber. No caso do Sr. 

Messias, ha uma angustia na sua fala em nao ver sua tradigao continuada. Ele 

ressalva, enquanto apontava para o seu filho: “esse galego so quer saber de festa, 

de baile no clube de Cabaceiras. Nao sabe fazer nada no couro (...) de vez em 

quando faz uma custurinha numa corona, mas so quando eu to perto”66.

04 BENJAMIN, Walter. O Narrador. consideragao sobre a obra de Nicolai Leskov. In: Obras Escolhidas, 
Magia e Tecnica, Arte c Politica - Ensaio sobre leitura e historia de Culturn. Sao Paulo: Brasiliense, 1987.
65 Idem, ibidem, p. 200.
06 Trecho da entrevista concedida ao autor, no dia 12.10.06 pelo Sr. Jose Messias Farias (Ribeira)
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CAPITULO 3 - O SABER FAZER ESPECIALIZADO: MERCADOS EXIGENTES E PRATICAS 

(QUASE) ESQUECIDAS. ______ _______ _ ____________

“Quem querser universal que cante sua aldeia ”

Fernando Pessoa

Com a emergencia da Nova Ordem Mundial e da possibilidade - iniciada pela 

industrializagao - da produgao em larga escala, visando a atingir um grande numero 

de consumidores em espagos cada vez menores de tempo, as praticas mais 

tradicionais atravessam um momento de extrema valorizagao, a tal ponto que as 

atividades artesanais passam a ter uma outra visibilidade para um grande grupo de 

consumidores. Como diz Canclini67:

Nunca houve tantos artesaos, musicos populares nem semelhante do folclore, 

porque seus produtos mantem suas fungoes tradicionais (dar trabalho a 

indigenas e camponeses) e desenvolvem outras modernas, atraem turistas e 

consumidores urbanos que encontram nos bens folcldricos signos de 

distingao, referencias personalizadas que os bens industrials nao oferecem.

Em nosso trabalho, procuramos a todo instante estudar as praticas artesanais 

da Comunidade de Ribeira de Cabaceiras recente, de vinte, trinta e cinquenta anos, 

e ate, seculos passados atraves da incitagao da memoria -  realizando entrevistas 

orais - de velhos e jovens trabalhadores. Nesse sentido, conseguimos estudar tanto 

o lado simbolico da cultura, quanto a produgao material, embora os reconhegamos 

como dimensoes inseparaveis. Atraves dos depoimentos, conseguimos perceber 

que os elementos simbolicos sao construidos pelos trabalhadores cotidianamente 

em suas produgoes, como possibilidades de sobreviver frente a um mundo onde 

prevalece o livre transito de todo tipo de mercadoria, com os mais diversos tipos de 

tecnologia, como tambem, uma possibilidade de se inserir como individuo produtor 

de um tipo de arte que a industria nao conseguiu realizar, mesmo com tanta 

tecnologia. E perceber que alguns artesaos da comunidade citada passam a

1,7 CANCLINI, Nestor Garcia. Culturas hlbriclas: eslrategias para enlrar e sair cla modernidade. Sao Paulo: 

EDUSP, 2003, p. 22.
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despertar, em si mesmos, a ideia de que eles -  populares - sao lugares da tradigao, 

de residuo elogiado, deposito de criatividade e de experiencia.

Nesse sentido, lembramos as ideias de E. P. Thompson quando diz que as 

pessoas dotadas de experiencia constroem, tambem, Historia. Os artesaos estao 

dotados de tais atributos, e nesse sentido, Ihes escolhemos como agentes 

importantes para compreender uma pega no grande mosaico historico que e a 

cultura popular paraibana.

Pensar na questao do artesanato nos dias atuais, ao nosso entender, torna-se 

necessario, pois se percebe que existem interesses variados com reiagao a tais 

praticas. O governo, por exemplo, passa a instituir alguns programas de incentivo e 

“auxilio” a produgao artesanal, como se ver, no caso da Paraiba, no programa 

Paraiba em suas maos. Urn dos objetivos do mesmo, segundo os responsaveis, e 

o de garantir a autosustentabilidade de algumas regioes, bem como, a possibilidade 

da produgao do emprego. Nesse sentido, lembramos Canclini, quando discorre 

sobre a experiencia dos artesaos de alguns paises da America latina:

O desemprego e outro motivo pelo qual esta aumentando o trabalho 

artesanal tanto no campo como nas cidades deslocando para esse tipo de 

produgao jovens procedentes de setores socioeconomicos que nunca 

trabalharam nesse ramo88

Lembremos: Que nunca trabalharam ou que trabalham neste ramo. Nesse 

sentido, vale destacar a historia de Sr. Francelino, o Celminho, que nos coloca:

O artesanato melhorou a vida de todo mundo. Ja fiz ate curso de 

computagao e atendimento ao turista... Eu nao tinha nem uma bicicleta e 

hoje ja estou comprando uma moto nova... Ajeitei minha casa e, como 

pobre, hoje tenho tudo....Tem urn irmao meu e urn primo que tambem 

voltaram do Rio para montar um curtume... Estamos dando emprego ate 

para quern nao e da cooperativa.68 69

68 CANCLINI. Nestor Garcia. Op., cit.. p. 216.
w Fala extra id a de propaganda veieulada na TV sobre o Programa de Artesanato da Paraiba. Segundo o 

Ministerio do Desenvolvimento, Industria e Comercio Exterior, o Programa de Apoio ao Artesanato da Paraiba 

foi criado pelo Decreto Govemamental n° 24.647/2003, de 01 de dezembro de 2003. Tem como objetivo 
promover o desenvolvimento do artesanato paraibano, para que seja reconhecido nacional e intemacionalmente, 

de forma integrada com o turismo, melhorando as condigoes de vida dos artesaos e artistas, atraves da geragao de 

trabalho e renda, bem como, preservando as formas de identidade cultural da regiao, que podem ser transmitidas 
por processos educacionais as novas geragoes. Com caracteristicas inovadoras, dentro de uma perspectiva
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No caso dos artesaos de Ribeira, desde o initio dos anos 1990, vem 

vivenciando uma enxurrada desses programas e, nesse sentido, o mais importante -  

nao por ser o atual, mas por pensar em toda a cadeia produtiva -  e o Paraiba em 

suas maos70. Este, que conta com a parceria do Sebrae/Paraiba tern como objetivo 

primordial contemplar, de forma integrada, toda a cadeia produtiva artesanal. A 

fungao e atuar na organizagao social, na capacitagao gerencial, no acesso ao 

credito, na tecnologia da produgao, na promogao e na comercializagao, preservando 

as raizes da arte, da cultura e da representagao social paraibana.

Segundo Marielza Rodrigues Targino de Araujo, “O Programa Sebrae de 

Artesanato visa estimular o crescimento e a melhoria da atividade artesanal, 

reconhecendo a importancia economica e cultural do setor, preservando tecnicas, 

tradigoes populares e valorizando a identidade dos artesaos” .71

Ja o Sr. Jose Carlos da Cooperativa ARTEZA -  que, tambem, enxerga de 

forma positiva o Programa -  comenta:

Estes recursos sao uma oportunidade de formamos um fundo rotativo, o 

que permitira um trabalho sossegado e continuo. Geralmente, o cliente nao 

adianta o dinheiro da materia-prima e para cumprir as encomendas temos 

que recorrer ao cartao de credito. Agora teremos nosso proprio capital.72

O programa chega a oferecer aos artesaos da Ribeira uma gama de 

possibilidades, tais como, cursos que os ajudam a redefinir, tanto questoes relativas 

a produgao de alguns produtos ate a gestao financeira nas respectivas cooperativas.

sistemica, baseada num niodelo de gestao compartilhada com o Sebrae/PB, imprime ao setor de artesanato uni 
enfoque diferenciado, no que tange a organizagao social, capacitagao gerencial, acesso ao credito, promogao e 
comercializagao, colocando-o como uma vcrdadeira atividade economica intcrfcrindo de forma dircta c benefica 

no cotidiano do artesao.

A partir do ano de 1997, o Govemo do estado, atraves da Secretaria da Industria, Comercio, Ciencia e 

Tecnologia -  SICCT, com apoio do CNPQ, implantou o Programa de Modemizagao e Competitividade dos 
Setores Economicos Tradicionais - COMPET — que tern focalizado suas iniciativas no fortalecimento do arranjo 

produtivo da ovinocaprinocultura para dai organizar e estruturar a cadeia produtiva do artesanato do couro 

caprino e ovino.
O marco das agoes do COMPET no Distrito de Ribeira, consistiu na busca pela estruturagao dos artesaos, 

contemplando, de fonna objetiva e sistemica, a organizagao da sociedade local, a capacitagao profissional, o 

aumento do grau de comercializagao, o <resgate=cultural de uma atividade secular e a promogao da inclusao 
social dos artesaos mediante a criagao da Cooperativa dos Curtidores e Artesaos em Couro de Ribeira de 

Cabaeeiras Ltda -  ARTEZA.

1 Fata extraida do site: \vv\ w schraeph coni. br.

■ Fala extraida do site: \\w w.sebmepl> cum. I>r.
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Alias, as cooperativas sao uma realidade latente, propostas tambem pelo referido 

programa. Tais in s titu te s  nos faz lembrar, a grosso modo, as antigas Corporagoes 

de Oficios no sentido de que existem para dar certa protegao e valorizagao aos 

produtos que sao produzidos por determinadas categorias de artesaos. Alem das 

cooperativas, percebemos que os artesaos participant de feiras, congressos e 

workshops como forma, entre outras, de globalizar os seus saberes, suas 

experiencias, bem como, seus produtos. Estes fatos nos fazem lembrar de alguns 

conceitos, como o de hibridizagao, de CANCLINI quando diz que “os migrantes do 

campo adaptam seus saberes para viver nas cidades e seu artesanato para atrair o 

interesse dos consumidores” 73

E necessario perceber que a partir do momento em que o artesanato do couro 

na Ribeira passou a se globalizar, os artesaos passaram a aproveitar essas 

oportunidades que a Nova Ordem Mundial Ihes proporcionava. Ao inves de se 

sentirem como simples portadores de urn saber-fazer, tais homens, passaram a 

pensar na necessidade de produzir segundo as necessidades dos mercados. 

Passaram a melhorar os produtos como uma forma dos mesmos aparecerem como 

algo “diferente” diante da imensa malha de produtos artesanais. Ideia que 

observamos nesta afirmagao, que perpassa as entrevistas, e que o Sr. Nino 

Praxedes nos coloca: “Artesanato agora e coisa de gente chic, o povo ta comprando 

as pegas pra colocar na casa ou da de presente”74. Ao escutar o Sr. Nino 

rememoramos o que diz CANCLINI75 , quando afirma:

O que ve o turista: enfeite para comprar e decorar seu apartamento, 

cerimonias "selvagens", evidencias de que sua sociedade e superior, 

simbolos de viagens exoticas a lugares remotos, portanto, do seu poder 

aquisitivo. A cultura e tratada de modo semelhante a natureza: um 

espetaculo. As praias ensolaradas e as danpas indigenas sao vistas de 

maneira igual. O passado se mistura com o presente, as pessoas significam

73 De forma original, Canclini analisa as estrategias de entrada e saida da modemidade, partindo do prineipio de 

que na America latina nao ha uma firme convic^ao de que o projeto modemo deva ser o principal objetivo ou o 
algo a ser alcanfado, "como apregoam, politicos, economistas e a publicidade de novas tecnologias" (p. 17). Essa 
convic^ao tao presente e relevante para o crescimento economico das chamadas potencias mundiais, 
desestabilizou-se a partir do momento em que se intensilicou as re la tes cullurais com paises recem 

independentes do continente americano, na medida em que se cruzaram etnias, linguagens e formas artisticas. O 
coneeito de Hibrida<;So passa a ser pensado a partir desse pressuposto.

74 Entrevista coneedida ao dia 11.10.06 pelo sr Severino Praxedes (Nino Praxedes)

75 Para Canclini existe uma rela^ao de consume com a cultura popular, que ocorre principalmente no ambito do 
Turismo que agrega em si um discurso profundamente ideologizado, inclusive pela propria mldia.
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o mesmo que as pedras: uma cerimonia do dia dos mortos e uma piramide 

maia sao cenarios a serem fotografados75

E claro que o contexto de estudo de Canclini e bem diferente, mas o 

compartilhamento do pensamento e com relagao a ideia de que existe uma certa 

exotizagSo/romantizagSo no/do trabalho tradicional. E como se eles (artesaos) 

fossem somente depositaries fieis de urn saber e que o fizessem simplesmente por 

urn sentimento de apego a tradigao. Em alguns artesaos ate conseguimos perceber 

isso, mas somente quando estes tinham outras possibilidades de ganho, de 

sobrevivencia. Como nos lembrava o Sr. Messias76 77 que dizia que vivia com uma 

aposentadoria e -ainda -  estava fazendo as coronas para “passar o tempo".

Nos artesaos cooperados, os discursos eram modificados e se articulavam a 

partir da ideia de que a cooperativa constituiu uma especie de salvagSo para o 

distrito de Ribeira e que, sem a mesma, o citado territorio nao seria reconhecido. 

Encontramos discursos como o de Claudiane que afirma:

... depois da fundagao da cooperativa todos aqui querem trabalhar na 

atividade coureira... as vezes tem muita gente que nunca viu um couro e 

quer trabalhar logo aqui... quando eu trabalhava com meu pai fazia roupa 

de vaqueiro so que quando ele morreu nos tivemos muitas dificuldades 

porque hoje quern fabrica corona, roupa de vaqueiro, alforges, freios voce 

fabrica mais como decoragao... e alguem que acha bonito ai compra pra 

colocar na parede ne e outra ninguem precisa mais desses artefatos pois 

todo mundo hoje quer e uma moto ai nao precisa dizer mais nada ne. Pra 

tu ter uma ideia o sonho dos jovens da Ribeira era terminar o ensino medio 

e ir embora pro Rio de Janeiro pegar uma faxina e agora nao os meninos 

querem ser e artesao... ne melhor?78

A vertente que a artesa acima constroi seu discurso para nos torna-se 

curiosa, pois percebendo a existencia de uma populagao consumidora, que enxerga 

os seus artefatos como algo bonito pra colocar na parede, os artesaos passam a 

perceber a valorizagao do trabalho com o couro e a articular estrategias para se 

inserir no processo produtivo mais acelerado e mais globalizado: a cooperativa

76 CANCLINI, Nestor Garcia. Op., cit.
7' Percebemos uma certa contradigao nos discursos do Sr. Messias por nuiii primeiro instante ele tinha uma 
grande decepgao pelo fato do seu filho nao querer continuar a tradigao, mas num segundo momento ele consegue 

atirmar que nao vive mais da arte.
78 Entrevista conccdida ao autor ao dia 12.10.06 pela Sr* Josefa Claudiane (Ribeira).
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ARTEZA (vista como urn lugar de produgao artesanal para atender um mercado 

cada vez mais exigente) e uma dessas.

Alem da extrema valorizagao do ser cooperado (parafraseando o sr Itamar: o 

povo nao vai comprar mais um artefato a mim, Itamar, mas a ARTEZA) o discurso da 

valorizagao da tradigao, da tecnica de produgao artesanal, do saber-fazer passa a 

ser eixo norteador das talas. Uma das vertentes utilizadas por nos para entender o 

oficio tradicional do couro em Ribeira e a de que os mesmos utilizam os seus 

saberes para sobreviverem/inserirem num mundo cada vez mais dinamico.

Nosso objetivo foi utilizar alguns conceitos do E.P. Thompson que, ao 

trabalhar no sentido de entender algumas caracteristicas da sociedade moderna, 

nos emprestou uma categoria explicativa importante: a da experiencia; e de Canclini 

que, por sua vez, trabalha com possibilidades de entender a sociedade atual: 

globalizada e transnacional, bem como, as estrategias encontradas pelos grupos 

humanos a fim de se inserirem na aldeia global. Compreensoes que foram uteis para 

entendermos algumas problematicas:

a) a de que ha uma perpetuagao do saber-fazer como uma 

possibilidade de resistencia dos mesmos frente a todo um processo 

(que propoe uma redefinigao estetica dos produtos artesanais, como 

uma forma de melhoramento visual, para alcangar um numero 

consideravel de consumidores), mas tambem de uma possibilidade 

de perpetuar essas tradigoes como uma forma de fortalecer os 

tragos identitarios dos sujeitos em questao;

b) E a relativa a ideia de que, para adaptar-se ao mundo globalizado e 

aos mercados em constante processo de aceleragao e modificagao, 

era importante para o artesao, redefinir suas tecnicas ou saberes, 

mas sem abandonar a ideia de que sao portadores de uma arte, que 

e deles, da familia, pais, avos, bisavos e que subsiste ate hoje com 

tragos bem tradicionais, ainda que em alguns casos sejam bem 

modernos (no sentido da utilizagao de maquinario). Os artesaos 

conseguem atuar na contemporaneidade definindo e redefinindo 

varias formas de concepgao e de construgao do proprio saber 

artistico, ate como uma forma de continuar inserido na aldeia global.
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Talvez seja possivel fazer uma interpretagao final sobre essa polarizagao 

antigo X  moderno, observando como ha a possibilidade de redefinigao de uma 

tradigao (a da oficina artesanal), em face do fim irreversivel da arte do couro, 

fenomeno que, por sua vez, parece ocorrer em nome do moderno e, acima de tudo, 

da sobrevivencia. Por isso a tarja escura sobre os nossos olhos: nao queriamos ve- 

los como simplorios trabalhadores -  numa visao romantizada do proprio fazer 

artistico. Mas como homens e mulheres que tentam driblar os desafios da propria 

vida atraves de mecanismos variados, mas com uma identidade: a dos costumes em 

comum, das experiencias em comum.
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CONSIDERACOES FINAIS

Uma das propostas mais importantes desse texto foi promover uma reflexao 

sobre algumas representagoes e identidades que sao constantemente 

(re)construidas dentro da tematica do mundo do trabalho. Para isso, partimos da 

ideia de escolha de uma comunidade (Ribeira de Cabaceiras), para que, a partir 

dela, pudessemos pensar sobre urn dos elementos constitutivos da sua identidade: o 

oficio tradicional de artesanato em couro caprino.

Num mundo que cada vez mais se globaliza, refletir sobre o oficio tradicional 

e sobre profissoes que estSo em fase de transformagao e, antes de tudo, uma 

proposta desafiadora, pois, na atualidade, convivemos com urn paradoxo, que se 

transmite, pela ideia recorrente em parte da sociedade, de que deve haver uma 

continuidade das tradigoes, dos oficios tradicionais, pois eles possibilitam aos 

individuos entrarem em contato com algo que ja foi extinto em varias regioes. Numa 

visao bem romantizada, essa porcentagem da sociedade elenca as tradigoes, e mais 

especificamente, os mestres artesaos como depositaries de uma memoria, de um 

determinado saber-fazer que vive em constante declinio ou mesmo extingao.

Outros setores dessa mesma sociedade ja defendem que em tempos de 

cibernetica, robotica, mecatronica e nanotecnologia, tais tradigoes, nada contribuem 

para o progresso e essa ideia se traduz na defesa da nao continuidade, ou mesmo, 

na maioria dos casos, na apatia em relagao a essas tradigoes ou assuntos afins.

Tendo como base esse contexto, passamos a pensar nas possibilidades de 

refletir como na comunidade em questao -  que convive hoje com uma enorme 

possibilidade de criagao e recriagao das antigas tradigoes coureiras tanto no campo 

do curtimento das peles de caprinos ao modo ecologicamente correto (utilizando o 

tanino vegetal extraido da casca do Angico, planta nativa), quanto na propria 

produgao de um aparato de artefatos que servem como sustentaculos economicos 

da referida comunidade.

Foi a partir dos varios contatos com os mestres artescios dessas comunidades 

que pudemos chegar a algumas reflexoes colocadas nesse texto. E claro, que o 

mesmo nao teve o objetivo somente de recriar uma versao da vida dos mestres dos 

oficios tradicionais, mas, possibilitou, a partir dos encontros com os mesmos, 

pensarmos nas varias estrategias utilizadas pelo historiador na sua relagao com o
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seu saber: a Historia como campo investigativo (ciencia/ art el narrativa) nos 

possibilitou pensar tambem nas linhas teoricas e nas metodologias utilizadas para, 

como diz Michel de Certeau, conseguir realizar a operagSo historiogrcifica.

Para isso, utilizamos o aparato teorico da Historia Social, mais 

especificamente com a figura do E.P.Thompson, principalmente no que se refere a 

utilizagao da ideia de que e importante realizar urn estudo da sociedade a partir dos 

personagens que nao estavam, segundo a historiografia mais tradicional, elencados 

como sujeitos ativos da Historia. Nesse texto, estes aparecem sempre sendo 

enfatizados como sujeitos carregados de experiencias que, ao nosso ver, sao 

importantes na propria construgao da narrativa historica.

Ainda sobre essa problematica, reconhecemos que os aparatos conceituais 

da Historia Social nos forneceram varias possibilidades de leitura em relagao as 

comunidades referidas, mas tal aparato, tambem nos mostrou algumas limitagoes, 

principalmente no que toca a alguns conceitos e representagoes que, num outro 

instante passaremos a abordar utilizando outras possibilidades como, por exemplo, 

as discussoes da Historia Cultural, que tern em Roger Chartier seu maximo 

expoente.

Quando percebemos que havia uma certa limitagao por parte do aparato 

conceitual da Historia Social, principalmente no que se refere as explicagoes sobre a 

convivencia das atividades tradicionais com a aldeia global, optamos por utilizar 

outras leituras como por exemplo a de Nestor Garcia Canclini.

Alem disso, este texto nos fez refletir sobre algo que e essencial na escritura 

da narrativa historica: as fontes. Paralelamente aos documentos escritos foi utilizada 

a fonte oral. Essa nos possibilitou repensar alguns conceitos, como a importancia da 

memoria na (re)construgao e na (re)criagao da propria Historia. A partir das 

entrevistas, pudemos perceber que as memorias individuais sempre sao construidas 

a partir de uma memoria coletiva, posto que todas as lembrangas sao constituidas 

no interior de urn grupo e que a origem de varias ideias, reflexoes, sentimentos, 

paixoes que atribulamos a eles (artesaos) sao em grande parte, inspiradas pelo 

grupo e criadas segundos os interesses do presente. Alias, em se falando de 

interesses do presente, percebemos nas nossas pesquisas que os artesaos utilizam- 

se de diversas estrategias de convivencia com o mundo globalizado. Para entender 

todas essas estrategias, foi necessario -  como dito anteriormente - a utilizagao de 

urn outro aparato conceitual, encontrado nas compreensoes de Nestor Canclini.
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Esse autor nos fez refletir sobre a problematica da modernidade na America 

iatina, principalmente para os denominados grupos tradicionais. A modernidade, que 

ja nao se apresentava mais como uma via sem saida, mas como algo em que era 

possivel adentrar, ou mesmo sair. Nesse sentido, percebemos que a comunidade de 

Ribeira vence a primeira possibilidade: adentrar na modernidade de acordo com os 

interesses dos individuos portadores do oficio do artesanato significava, para nos, 

uma ruptura com a imagem cristalizada do artesao somente como portador de urn 

saber fazer e esquecido num remoto lugar. Estes, concluimos, aproveitam-se 

constantemente do lugar construido para si para sobreviver frente a modernidade 

construindo diversas estrategias para isso.

Portanto, trabalhar com os grupos de artesaos das comunidades de Ribeira 

levou-nos a uma reflexao de como o artesanato deixou (ou esta deixando) de ser 

visto e representado simplesmente como uma arte secundaria e passou a constituir- 

se como elemento importante, ativo e representative do mosaico que e a cultura 

regional paraibana. Alem disso, nossa pesquisa nos fez perceber que se existem 

projetos de preservagao das tradigoes, estes so podem se efetivar como projetos 

democraticos se ao seu lado forem construidas uma rede de estrategias que faga o 

artesao sobreviver no seu territorio de origem, como por exemplo, fazendo do seu 

oficio uma alternativa economica de alto-sustentabilidade da regiao.
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