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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Esta dissertagao tern por objetivo o mapeamento das relacoes identitarias 

estabelecidas no campo da ceramica pessoense, a partir das narrativas de cinco 

produtores residentes em Joao Pessoa-PB, sobre as esferas da producao, 

distribuicao e consumo de tal bem simbolico. O contexto contemporaneo e 

intercultural suscita conflitos de identificacao nesses ceramistas, evidenciados a 

partir da distingao arte/artesanato presente nos depoimentos. As referencias 

populares e eruditas contidas nessa ceramica foram interpretadas a partir da 

reflexao de Garcia Canclini (2006; 2007) sobre os processos de hibridacao cultural. 

Com o intuito de dar conta das relacoes de poder e prestigio instauradoras de uma 

hierarquizacao na disputa pela legitimidade das obras e dos artistes no local 

referido, utilizamos o conceito de campo de Bourdieu (1982; 1983; 1996; 2004). As 

diferentes estrategias utilizadas pelos ceramistas estao em relacao com as posicoes 

diferenciais ocupadas nesse espaco social. A necessidade de orquestracao de dois 

universos valorativos, tradicao e modernidade, observada no discurso dos 

informantes foi problematizada a partir da contribuicao de Giddens (1991; 1997) 

sobre as caracteristicas das instituicoes modernas, tais como a reflexividade, o 

desencaixe dos sistemas sociais e a incorporacao da tradicao como valor. A 

centralidade do mercado estabelece a seletividade implicada nos niveis de 

hibridacao de cada bem simbolico, o que fica claro no caso do grupo pesquisado e a 

conjugacao de reflexividade, aplicada as tecnicas e as formas da ceramica, com a 

"tradicionalizacao" das esteticas e dos temas escolhidos pelos produtores. 

Palavras-chave: Sociologia da cultura, Ceramica pessoense - Artes plasticas, 

Hibridacao cultural, Disputas identitarias, Tradicao e Modernidade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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RESUME zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Cette dissertation vise a cartographier les relations d'identite etablies dans Ie 

domaine de la ceramique produite a Joao Pessoa, a travers les recits de cinq 

producteurs qui y habitent, sur les spheres de la production, la distribution et la 

consommation de ce produit symbolique. Le contexte contemporain et interculturel 

souleve des conflits de ridentification de ces potiers, qui sont mis en valeur a partir 

de la distinction entre I'art et artisanat dans leurs temoignages. Les references 

populaires et classiques contenues dans cette entreprise de ceramique ont ete 

interpretees a partir de la reflexion de Garcia Canclini (2006, 2007) sur le processus 

d'hybridation culturelle. Visant a rendre compte des relations de pouvoir et de 

prestige qui engendrent une hierarchie dans la lutte pour la legitimite des oeuvres et 

des artistes qui sont sur place, nous utilisons le concept de champ de Bourdieu 

(1982, 1983, 1996, 2004). Les differentes strategies utilisees par les potiers sont 

associees avec les differentes positions occupees dans cet espace social. La 

necessite d'orchestration de ces deux univers de la valeur, la tradition et la 

modernite, observee dans le discours des informateurs a ete analysee a partir de la 

contribution de Giddens (1991, 1997) sur les caracteristiques des institutions 

modernes, telles que la reflexivite, la deconnexion des systemes sociaux et 

Integration de la tradition en tant que valeur. La centralite du marche definit la 

selectivity impliquee dans les niveaux de I'hybridation de chaque produit symbolique, 

ce qui est evident dans le cas du groupe etudie est la combinaison de la reflexivite, 

appliquee a des techniques et a des formes de la ceramique avec la 

«traditionalisation » des esthetiques et des themes choisis par les producteurs. 

Mots cles: Ceramique, Lutte Identitaire, Hybridations Culturelles, Tradition, 

Modernite, Domaine de la Ceramique. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Introducao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A nossa dissertacao de mestrado, "Disputes identitarias e hibridacoes 

culturais na ceramica pessoense", se propoe a mapear as relacoes identitarias no 

campo da ceramica pessoense. Para isso, foram selecionados cinco produtores que 

figuravam no catalogo "Artesanato e Arte Popular na Paraiba", o qual remonta ao 

acervo da Casa do Artista Popular, que e um museu com obras da arte popular 

paraibana. 

Os principais criterios para a selecao foram: 1. Ceramistas residentes em 

Joao Pessoa; 2. Ceramistas que nao participassem de grupos de producao; 3. 

Ceramistas que detivessem maior visibilidade no catalogo devido a concessao de 

paginas individuals. 

A coleta de dados foi realizada atraves de entrevistas estruturadas a partir de 

um roteiro com questoes sobre o contexto da producao, distribuicao e consumo da 

ceramica. Em seguida, foram feitas as transcricoes e o material foi segmentado por 

eixos tematicos a fim de facilitar o processo analftico. 

0 primeiro capitulo, "Ceramistas Hfbridos?", aborda os conflitos identitarios 

dos ceramistas, especialmente a disputa entre dois universos englobantes: a arte e 

o artesanato. Questoes como identidade e hibridacao cultural serao discutidas em 

relacao a formacao e as influencias esteticas dos entrevistados. Ainda nesse 

capitulo, o recorte da pesquisa sera explicitado, bem como os procedimentos 

metodologicos utilizados. 

O segundo capitulo,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "O campo da ceramica em Joao Pessoa", busca refletir 

sobre o campo da ceramica pessoense a partir do grupo de produtores selecionados 

para esta pesquisa. Para tanto, seguiremos as tres operacoes propostas por 

Bourdieu (1996) para a abordagem de um campo social, a primeira consiste em 

situa-lo dentro do campo do poder (e, aqui, o campo do poder sera retratado pelo 

campo economico e pelo politico); a segunda seria a analise da estrutura interna 

desse campo (o entendimento das relacoes objetivas entre as posicoes no campo, 

suas leis de funcionamento, sua transformacao); e, a terceira trata de demonstrar a 

constituicao dos habitus dos produtores-concorrentes no interior do campo a partir 

de suas trajetorias sociais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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0 terceiro capitulo, "Tradicao e Modernidade na ceramica pessoense", versa 

sobre os valores modernos e os tradicionais incorporados a ceramica pessoense, na 

esfera da producao e da distribuicao. No nivel da producao, discutiremos a relacao 

dos ceramistas com as tecnicas e as esteticas. No nivel da distribuicao, 

abordaremos os canais de venda: oszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA sites e os atelies. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

11 



Capitulo I - Ceramistas hibridos? 

1.1 Recorte da pesquisa zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Anteriormente, o titulo da minha dissertacao era " Rational izacao da producao 

e consumo do artesanato paraibano". Havia pensado em estudar de tres a quatro 

tipologias de artesanato paraibano (ceramica, madeira, fios, fibras, metal, etc.), 

selecionando uma mostra de tres produtores por tipologia. Comecei pela ceramica e 

selecionei tres produtores a partir de um catalogo com obras de arte popular 

paraibana. 

A partir da segunda entrevista, porem, notei a importancia de prosseguir 

nessa tipologia (ceramica) devido a necessidade de aprofundamento e aos prazos 

para a redacao da dissertacao. 

No total, foram cinco ceramistas selecionados a partir do catalogo "Artesanato 

e Arte Popular na Paraiba", o qual remonta ao acervo da Casa do Artista Popular, 

que e um museu com obras da arte popular paraibana. Nesta publicacao, 

organizada pelo Programa do governo do Estado "A Paraiba em suas maos", pude 

notar, nao so pela fala de Ariano Suassuna no texto de abertura do livro, mas pela 

quantidade de paginas dispensadas, o destaque e a expressao da ceramica dentre 

outras tipologias de arte popular apresentadas. 

O criterio de selecao foi pelos artistas1 residentes em Joao Pessoa que 

'ganharam' paginas individuals na referida publicacao, ou seja, que estavam em 

evidencia por ocuparem, no layout do catalogo, um espaco maior que os demais, 

agrupados por tipologias; com uma excecao: selecionei Natalia que figurava o 

catalogo, mas dividindo uma pagina com outros artistas de trabalhos similares, 

porque, tendo conhecimento anterior da sua obra, desconfiava do alcance hibrido da 

mesma, por estar presente num museu de arte popular e numa revista especializada 

de decoracao. 

O catalogo, enquanto publicacao especializada na qual consta o mostruario 

impresso do acervo de um espaco de consagracao, e entendido, nesse trabalho, 

1 A fim de configurar um grupo mais homogeneo, optei pelos artistas "individuals", excluindo da 
selecao as associates e os grupos de producao. 
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como uma instancia de divulgacao e legitimacao das obras de arte popular 

presentes no museu "Casa do Artista Popular". 

A minha hipotese era de que o grupo selecionado seria uma especie de "elite" 

da ceramica paraibana, ou melhor, que eles estariam numa posicao 

hierarquicamente mais privilegiada considerando o campo da ceramica paraibana, ja 

que estavam legitimados pelos curadores responsaveis pela selecao das obras que 

constavam no catalogo referido e na Casa do Artista Popular. 

E claro que essa hipotese foi gestada a partir de uma interpretacao limitada 

pelas evidencias que eu tinha a partir de um catalogo, e, de uma maneira geral, a 

partir das acoes e dos espacos promovidos pelo programa "A Paraiba em suas 

maos", que incluem, tambem, o museu "Casa do Artista Popular" e os Saloes de 

Artesanato Paraibano, que ocorrem duas vezes ao ano, sendo uma na capital, entre 

os meses de dezembro e Janeiro, e, outra, em Campina Grande, no mes de junho. 

E inegavel que as acoes desse programa do Governo, em alguma medida, 

estruturam socialmente o contexto de producao, circulacao e consumo da ceramica 

paraibana, tanto para os produtores, quanto para os consumidores, especialmente 

atraves do desenvolvimento de instituigoes e mecanismos responsaveis pela 

visibilidade das artes populares paraibanas. 

E, o que corrobora para essa legitimacao de alguns artistas? E o saber 

representado pelo conjunto de especialistas responsaveis pela selecao das obras de 

um museu, os curadores; pela indicacao da obra a clientes, os arquitetos e 

decoradores; pela critica feita a um trabalho, criticos de arte. 

A pesquisa de campo durou um mes, periodo no qual foram realizadas as 

cinco entrevistas; todas, previamente, agendadas por telefone. Tive um unico 

encontro com cada entrevistado que teve a duragao variada de uma a tres horas 

cada. Os encontros foram realizados nos atelies, que, em quatro dos cinco casos, 

tambem eram a residencia dos entrevistados e um espaco privilegiado de venda, 

pelo menos considerando o mercado local. 

O roteiro 2 foi reestruturado no transcorrer das entrevistas, sofrendo duas 

modificacoes. Inicialmente, se tratava de perguntas sobre o contexto de producao, 

circulacao e consumo da ceramica paraibana de uma maneira mais generalizada; ja, 

o ultimo roteiro e mais voltado a trajetoria individual da entrevistada. As demais 

2 Os roteiros estao anexados ao trabalho. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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mudancas foram a troca do termo artesao pelo termo ceramista e a retirada de 

algumas perguntas nas quais era solicitado uma quantlficacao precisa da producao 

dos ceramistas. Essa reestruturacao foi uma resposta minha, em parte, a sugestao 

que eles foram me dando de "dar uma olhada nozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA site deles" antes de encontra-los e, 

tambem, as questoes que sugiram no momento do contato com eles, as quais serao 

problematizadas ao longo do trabalho. 

Estabelecer alguma familiaridade com eles a partir das informacoes contidas 

nos seus sites (seja a informacao visual das obras, as historias de vida, os 

curriculos, as criticas de arte) foi importante no sentido de me dar mais seguranca 

ao aborda-los, alem de facilitar o estabelecimento de uma cumplicidade, que 

permitiu expressoes de minha parte como "sim, eu vi isso no site", e entradas em 

assuntos que tomei conhecimento pelo site e que, em alguns casos, nao estavam 

previstos nos roteiros. 

Concluidas as entrevistas, iniciei as transcribes que resultaram, no total, em 

90 paginas. Recorri a estrutura do roteiro para organizar o material em eixos 

tematicos. A segmentacao do corpo das entrevistas possibilitou agrupar as 

ocorrencias e o tratamento dado ao mesmo tema nas diferentes entrevistas e, 

assim, poder pensa-los de forma relational. 

Ao longo do texto, utilizaremos vinhetas das falas dos informantes cujos 

nomes sao ficticios a fim de manter suas identidades preservadas. Os nomes 

utilizados para designar os ceramistas entrevistados serao Natalia, Mateus, 

Gabriela, Carlos, Manuela. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.2 Formacao e influencias esteticas 

Artesaos, artistas plasticos, ceramistas ou artistas populares? Como nomea-

los? Uma primeira questao que se colocou, claramente, pra mim enquanto 

pesquisadora foi o conflito entre a nomeacao/classificacao dos meus entrevistados 

dada por mim e a que eles reivindicavam pra si. No momento da redacao do roteiro 

das entrevistas, principalmente, devido ao meu ponto de partida, que era o estudo 

do artesanato paraibano, eu acabei fazendo a opcao irrefletida de nomea-los pelo 

termo artesao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

14 



Encontrei, logo no inicio, uma dificuldade na hora de marcar a entrevista com 

Natalia, ela se mostrou indisposta quando eu falei sobre a proposta da minha 

pesquisa, algo como "pesquisar as relacoes de consumo e producao do artesanato 

paraibano". Nao consegui a entrevista imediatamente, so numa outra tentativa, dias 

depois, tendo mais cautela na explicacao do meu objeto. Depois disso, reformulei o 

roteiro, passando a usar o termo ceramista. 

Mas, como essa nao havia sido minha primeira entrevista, eu cheguei a usar 

o primeiro roteiro e 'testar' o termo artesao, nao so o que estava escrito, mas o que 

estava inscrito nas minhas pressuposicoes. Percebi que todos, sem excecao, se 

identificam mais com o termo artista plastico e, que, o que havia me levado ate eles, 

as acoes do Programa Paraiba em suas Maos. nao era considerado por alguns 

deles como um fator relevante para suas autoconstrucoes identitarias. 

Talvez, a semelhanca na diferenciacao estabelecida pelos ceramistas entre o 

que eles fazem - artes plasticas — e o artesanato, arte popular, seja devido a 

especificidade da constituicao do campo da ceramica/artes plasticas em Joao 

Pessoa 3. Esse deve ser um conflito de identificacao recorrente, ja que eles 

conseguiram entradas em espacos que deveriam agregar arte popular, o que nao 

corresponde ao que eles "sao na verdade". Por isso, eles estariam ali por outros 

motivos, nao pelos mesmos que os artesaos, legitimos merecedores daquele lugar 

feito pra eles. Na fala do ceramista Mateus, ele comenta que seria mais coerente 

que na "Casa do Artista Popular" ficassem somente os artistas populares: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"M: (...) porque na realidade e um trabalho que tenho lastros culturais populares, 
mas, seha mais puro so eles ali assim, sabe? S6 arte popular mesmo. Mas, era um 
apoio, uma coisa, levantar uma bandeira e tudo. E, que ela (Silvia Cunha Lima, na 
epoca, coordenadora do programa * A Paraiba em suas maos") conseguiu fazer um 
trabalho muito bonito." 

A funcao que Mateus adquire nesse lugar, pelo menos na sua propria defesa 

discursiva quando jUstifica sua presenca nesse local, e uma funcao de legitimar 

aquele artesanato como bom o suficiente para dividir o espaco com um 

"consagrado" das artes plasticas, um artesanato diferenciado, merecedor de um 

3 Assunto que sera melhor retratado no 2° Capitulo dessa dissertacao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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lugar na galeria, selecionado por curadores especializados e coroados pela 

convivencia com obras artisticas. Abaixo, outro pedaco da fala de Mateus: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"B: Eu queria saber se voce tern alguma relagao com o programa "Paraiba em suas 
Maos"? Porque tern pega sua la na Casa4... 
M: Nao, ali e... A pessoa que fez aquilo ali, quando o governo Cassio assumiu, D. 
Silvia foi lit e explicou "Ah, seha tao bom pra dar forga, uma alavanca, ne? Mateus 
esta com a gente, ai, da uma credibilidade. Mas nos sabemos que voce nao e um 
artista popular. Fique a vontade". Outro dia, eu encontrei uma pessoa de la e disse 
"E a minha carteirinha de artesao?". "E voce quer?". Eu disse "Claro que eu quero". 
Claro que eu quero como uma forma de dar legitimidade aquilo e defender. Sim, que 
a gente tinha muito medo do novo governo diferente, como esta agora, nao e, de se 
bulir. Entao, "Mateus esta la", entao, fica mais dificil, sabe, de demolir a coisa, fica 
mais dificil. Foi nesse sentido e, e, o trabalho que ela fez, um trabalho maravilhoso, 
que nenhum outro Estado faz, ne? De buscar o artesao la, de dar um pequeno 
credito. O camarada queria um motorzinho, uma furadeira, da um pequeno credito, o 
camarada vai e tudo, as feiras e tudo, quer dizer, e uma coisa nesse sentido. Ai, eu 
estou la, com muito orgulho, ela solicitou uma pega maior pra gente botar na frente, 
nao 4? Mas, como vao fazer o Museu da cidade ao lado, ai, gente, e, o pessoal acha 
que seria otimo uma coisa entre o Museu da cidade e a Casa do artesao." 

E interessante notar que, embora ele se veja como artista plastico, ele aceita 

dividir um espaco de exposicao com artesaos, denominado Casa do Artista Popular, 

e que ele brinca com essa possibilidade de uma outra identidade, ao dizer: 

M: "Outro dia, eu encontrei uma pessoa de la e dissezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "EzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a minha carteirinha de 

artesao?". "E voce quer?". Eu disse "Claro que eu quero.'* 

Em outra entrevista, a ceramista Gabriela faz uma fala que contem a mesma 

ludicidade da de Mateus, como se ela pudesse se fantasiar de artesa. Quando eu 

pergunto se ela faz parte de alguma associagao, ela me diz: 

"B: faz parte de alguma associagao? 
G: nao, Bruna, nao. Sim..., tern a carteirinha... Sou artesa, ne?(risos) 
B: da Casa... 
G: sim, da Casa, e so. (...)" 

4 Refiro-me a Casa do Artista Popular, museu cuja proposta e agregar obras da arte popular 
paraibana. 

O intuito de ilustrar, de forma clara, nossas percepcoes acerca das falas dos informantes, colocou, 
em alguns momentos do texto, a necessidade da repeticao de alguns fragmentos das falas, seja para 
evidenciar alguma questao a ser discutida, seja para abrir uma nova questao a respeito do mesmo 
fragmento. 
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Ja, os ceramistas Carlos e Manuela tern uma fala diferenciada em relacao a 

importancia desse programa do governo e do espaco de exposigao "Casa do Artista 

Popular", criado pelo programa. Ambos abordam a visibilidade adquirida em funcao 

disso e o retorno correspondente. Veja a fala de Carlos: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"C: Porem, a partir do programa "Paraiba em suas maos", houve um impulso muito 
grande. Por que? Porque se chou um mercado. Quando se cria mercado, se justifica 
o fazer e, ai, com isso, as pessoas se organizaram em grupos, em associagoes, em 
cooperativas. E, hoje voce tern uma produgao de artesanato da Paraiba muito 
grande. No meu caso, eu me organize! melhor, produzo mais porque eu tenho 
subsidio pra fazer mais minhas esculturas. Como a escultura, e\.., ela ocupa um 
espaco irregular, eu complemento com os objetos. Entao, eu fago as duas coisas, 
uma subsidiando a outra. Entao, pra mim foi uma grande alternativa que eu 
encontrei, certo?" 

Abaixo, a fala de Manuela sobre o aumento da procura do seu trabalho em 

funcao do programa "A Paraiba em suas maos": 

"M: acho que foi a coisa mais seria que ja aconteceu, aqui, na Paraiba. Deu 
visibilidade ao artesao, deu dignidade, deu oportunidade pra que eles olhassem com 
outro olhar, se olhasse, olhasse com outro olhar seu proprio trabalho, atraves das 
consultohas que eram oferecidas, do pessoal que trouxe de fora pra essas 
consultohas, que era da melhor qualidade, sabe. E, nisso, eu, tambem, fui 
beneficiada no momento que eles pegam minhas pegas, adquirem e poe 16 como, 
tambem, uma referenda e atraves disso muita gente me procura porque ve o 
trabalho la. Inclusive chega e queraquela pega que ta 16 (...)." 

Com essas estorias, nao pretendo dar initio a uma discussao a respeito da 

classificacao mais apropriada para os meus entrevistados, a ideia aqui e a de 

problematizar a questao conflituosa da identidade, ou melhor, das identidades que 

eles reivindicam para si. 

Bauman (2005) chama atengao para essa incerteza, essa transitoriedade que 

espreita as identidades sociais, culturais e sexuais. Numa palavra, para a 

ambivalencia da identidade. 

Tomamo-nos conscientes de que o 'pertencimento' e a 'identidade' 
nao tern a solidez de uma rocha, nao sao garantidos para toda a 
vida, sao bastante negociaveis e revogaveis, e de que as decisoes 
que o proprio individuo toma, os caminhos que percorre, a maneira 
como age - e a determinacao de se manter firme a tudo isso - sao 
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fatores cruciais tanto para o 'pertencimento' quanta para a 
'identidade'. Em outras palavras, a ideia de 'ter uma identidade' nao 
vai ocorrer as pessoas enquanto o 'pertencimento' continuar sendo o 
seu destino, uma condicao sem altemativa. So comecarao a ter essa 
ideia na forma de uma tarefa a ser realizada, e realizada vezes e 
vezes sem conta, e nao de uma so tacada. (BAUMAN, 2005, p. 17) 

Quando a identidade vira uma questao? Bauman (2005) nos diz que e 

quando ela deixa de ser "uma condicao sem altemativa". Esse "deixar de ser" marca 

uma mudanga na maneira de conceber o tema na contemporaneidade. Essa 

mudanca parece dar conta da rulna de antigas maneiras de pertencimento, tidas 

como tradicionais e estaveis. 

No seu dia-a-dia, o individuo convive com uma mistura de valores que 

permeia suas decisoes. Essa situacao conflituosa que envolve os valores, tambem, 

ocorreu em outras epocas. Mas, e so na modernidade desencantada que o conflito 

valorativo assumiu a caracteristica distintiva da subjetividade. Ou melhor, e ai, que o 

ato de se posicionar diante da vida, valoriza o sujeito como alguem que 

conscientemente nega e afirma valores. 

Pois agora nao somos mais escolhidos; nos escolhemos, e cada 
escolha nossa e acompanhada pela consciencia de que tambem 
teria sido possivel uma outra escolha. Com isso, a escolha toma-se 
auto-reflexiva, num sentido radical (...). Dito de outro modo: a 
transicao para a modernidade e um processo de internalizacao e de 
subjetivacao, no qual o caminho para dentro tanto mais demora, 
quanta mais leva para nos mesmos - e nao mais para cima, para 
deus (SCHLUCHTER, 2000, p. 17). 

O destino, enquanto sentido que o homem investe a sua vida, nao esta dado 

previamente. Ele e constituido por uma "cadeia de decisoes ultimas", que 

comprometem o individuo existencialmente, A concepgao de mundo do homem 

moderno e pautada pela nocao de responsabilidade diante de um mundo que deve 

ser construido eticamente, atraves de "escolhas morais e acoes meditadas que 

levam em conta as suas consequencias na realidade" (SOUZA, 2000, p.37). Dessa 

forma, 

Racionalidade significa aqui o imperativo de qualquer existencia 
humana de se tornar uma personalidade na medida em que a 
corrente de decisoes ultimas que conferem, em ultima instancia, o 
sentido da individualidade de uma vida passa a ser conscientemente 
executada e mantida (SOUZA, 2000, p. 37) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A novidade do tratamento do tema da identidade vem dessa ideia dela perder 

a fixidez e ganhar uma condicao de artefato, algo em construgao continua. A 

identidade perde esse carater de essentia, de algo que deveria ser descoberto, e 

assume o carater de invengao, de algo que tern que ser construido. 

De acordo com Bauman "(...) voce tende a trocar uma identidade, escolhida 

de uma vez para sempre, por uma 'rede de conexoes'." (BAUMAN, 2005, p.37). Por 

isso, a ideia de estabelecer identificacoes diversificadas e nao mais de possuir uma 

unica identidade que engloba todo o individuo. 

A fala de Gabriela sobre a identidade da ceramica produzida por ela e, por 

extensao, da sua identidade como ceramista, denota esse jogo continuo de 

possibilidades de identificacao e de diferentiagao. Ela nao faz uma ceramica popular 

(e nisso, ela se distingue dos ceramistas populares), maszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "naozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA deixa de ser" 

popular tambem, especialmente quando convem expor num espaco reservado a arte 

popular. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"G: (...) as pessoas que fizeram alguma analise da ceramica, elas disseram: Bem, eu 
nao sei onde voce se enquadra exatamente, porque, no popular, puramente, voce 
nao ta enquadrada pela qualidade, pelo acabamento, entendeu? Pelos elementos 
que compoem seu trabalho, ninguem podeha dizer que o seu trabalho e um trabalho 
que ta inserido na categoria popular. Mas, ai, tambem, nao deixa de ser, ai, fica 

nessa, onde tern exposigao de arte popular, eu to dentro." 

No caso do grupo pesquisado, entendo que a propria especificidade da 

constituicao do campo da ceramica em Joao Pessoa, e nesse sentido, remeto, 

tambem, as instituigoes que estruturam esse campo (museus, saloes de artesanato, 

programas do governo, catalogos, etc.) influencia as maneiras dos produtores se 

perceberem, assim como delimita, de alguma forma, as taticas possiveis a serem 

empregadas nas suas atuagoes. 

A perda de uma relacao duravel e definidora com alguns referentes e 

paradigmas sociais tradicionais langa os individuos numa situagao de continuo 

conflito, negociagao e busca. 

Estar total ou parcialmente 'deslocado' em toda parte, nao estar 
totalmente em lugar algum (ou seja, sem restricoes e embargos, sem 
que alguns aspectos da pessoa 'se sobressaiam' e sejam vistos por 
outras como estranhos), pode ser uma experiencia desconfortavel, 
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por vezes perturbadora. Sempre ha alguma coisa a explicar, 
desculpar, esconder ou, pelo contrario, corajosamente ostentar, 
negociar, oferecer e barganhar. Ha diferencas a serem atenuadas ou 
desculpadas ou, pelo contrario, ressaltadas e tomadas mais claras. 
As 'identidades' flutuam no ar, algumas de nossa propria escolha, 
mas outras infladas e langadas pelas pessoas em nossa volta, e e 
preciso estar em alerta constante para defender as primeiras em 
relacao as ultimas. Ha uma ampla probabilidade de 
desentendimento, e o resultado da negociacao permanece 
etemamente pendente. (BAUMAN, 2005, p.19) 

A cobranca pela identidade national, por uma estetica especificamente 

brasileira e recorrente no campo artistico. Isso fica claro na fala de Gabriela, quando 

eu a indago sobre suas influencias, ela responde: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"G: a arte, ne, oriental, tambem, e uma coisa que me encanta profundamente, a arte 
indiana. E isso, eu acho, sabe? 
B: uhum 
G: nada assim muito, muito consciente nao, sabe como e? E um gosto que eu tenho, 
digamos assim. Eu tenho afinidade, eu tenho um interesse particular, la, pelo 
ohente, sim. Nao vou, nao vou negar. Nao gosto nem de dizer porque as pessoas, 
muitas vezes, nem gostam, ne? Com essa estoria de: "Porque voce e brasileira, 
porque, porque voce coloca esses elementos e porque me remete as culturas 
orientals..." Mas eu nao posso fugir de mim, posso, Bruna? 
B: claro que n§o. 
G: n£, eu sou apaixonada, de fato, pelo ohente, entao, a gente so bota pra fora o 
que tern, ne? Procuro, assim, pensar... Porque os nossos indios, aqui, tern esses 
olhinhos, que tern mesmo, ne? 
B uhum 
G:j£ dizem que vieram do estreito de Bering, n£? 
B: uhum 
G: Os proprios orientals que vieram morar aqui, nao 6? 
B: uhum 
G: entao nao escapa; sao eles, ne?" 

Gabriela tenta justificar sua afinidade estetica com a arte oriental, num 

raciocinio que aproxima os orientals dos indios brasileiros. Ela faz isso, 

provavelmente, em resposta a um tipo de critica sofrida por ela se "desviar" de um 

universo estetico "tipicamente national", admitindo identificacoes para alem da 

producao artistica brasileira. 

Para entender essa situacao, e interessante notar que, a despeito das 

argumentagoes da fragmentacao das identidades, ainda existem cobrancas acerca zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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da identidade nacional, talvez por esta ter tido, durante muito tempo, uma "primazia 

no ordenamento da vida dos individuos e dos grupos sociais. Esta prevalencia se 

define enquanto autoridade, um valor superior e legitimo", ja que o estado-nacao 

representou um "referente simbolico hegemonico". (ORTIZ, 1996, p. 49) 

Embora as cobrancas a respeito de uma unica identidade auto-definidora 

existam e exijam defesas discursivas dos ceramistas, elas nao correspondem as 

realidades por nos estudadas, como pudemos mostrar no exemplo de Gabriela. 

Concordamos com Garcia Canclini (2007), quando ele propoe o deslocamento do 

estudo da identidade para a heterogeneidade e as hibridagoes interculturais. 

As identidades dos sujeitos formam-se agora em processos 
interetnicos e intemacionais, entre fluxos produzidos pelas 
tecnologias e as corporacoes multinationals; intercambios 
financeiros globalizados, repertorios de imagens e informacao 
criados para serem distribuidos a todo o planeta pelas industrias 
culturais. Hoje, imaginamos o que signifies ser sujeitos nao so a 
partir da cultura em que nascemos mas tambem de uma enorme 
variedade de repertorios simbolicos e modelos de comportamento. 
Podemos cruza-los e combina-los. (GARCIA CANCLINI, 2007, p.201) 

Com o aumento e a heterogeneidade das referencias identitarias, estamos 

diante de sujeitos interculturais, que vivem em transito entre varias culturas. A 

constituicao das identidades aponta para uma variedade de repertorios ligados aos 

circuitos intemacionais de comunicagao, as migracoes culturais, as desiguais 

apropriacoes da arte e do saber, e ate, para as discussoes sobre a 

reterritorializacao. O esforco de Garcia Canclini acerca dessa discussao e entender 

a articulacao das tradicoes e da modernidade, da interacao do culto, do popular e do 

massivo na construcao de sentidos a partir das "mesclas inevitaveis". 

Essa hibridacao intercultural, ele vai explicar discutindo as culturas urbanas, 

as quebras das colecoes organizadas pelos sistemas culturais, a desterritorializacao 

dos processos simbolicos e a expansao de generos impuros. O autor coloca que as 

classificagoes que pressupoem estabilidade e fixidez caracterizadoras de grupos de 

objetos culturais nao respondem mais as realidades multiplas e fragmentarias de 

alguns contextos culturais. (Garcia Canclini, 2006) 

No seu debate sobre a peculiaridade da modernizagao da America Latina, o 

autor aborda as culturas hibridas como reflexo das descontinuidades entre 

modernidade e tradigao, campo e cidade, subalterno e hegemonico. As referencias zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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contidas nos produtos culturais apontam para uma variabilidade de signos advindos 

do choque ou de uma convivencia, num espaco globalizado, entre uma cultura 

mundializada e uma cultura "local". 

Essa coexistencia caracterizaria um novo processo de elaboracao da cultura 

material marcado pela hibridacao, ou seja, "processo sociocultural no qual estruturas 

ou praticas discretas, que existiam de forma separada, se combinam para gerar 

novas estruturas, objetos e praticas". O autor propoe um novo tipo de investigagao 

que, 

(...) reconceitualize as transformacoes globais do mercado simbolico 
levando em conta nao apenas o desenvolvimento intrinseco do 
popular e do culto, mas seus cruzamentos e convergencias. Como o 
artistico e o artesanal estao incluidos em processos massivos de 
circulacao das mensagens, suas fontes de aproveitamento de 
imagens e formas, seus canais de difusao e seus publicos costumam 
coincidir. (GARCfA CANCLINI, 2006. p 245). 

Assim, a proposta do autor e empreender uma reflexao a respeito do 

panorama de como se processa este encontro entre o mundo tradicional e o mundo 

moderno, que, "em sua dinamica, desenvolve uma outra cultura que, desde sua 

origem hibrida, ja pertence a esfera do capitalismo". 

Esse hibridismo e claramente percebido na trajetoria da formacao desses 

ceramistas, no transito que fizeram do rural para o urbano, nas suas influencias 

esteticas que vao do popular a pintores cubistas do seculo XX, nas suas formas de 

agregar ferramentas tecnologicas como estrategia de expansao de mercado. 6 

A mistura intercultural existente nas influencias de cada ceramista e 

impressionante, Gabriela, por exemplo, cita tres influencias presentes no seu 

trabalho, a cultura pre-colombiana, a arte oriental e um artista plastico pessoense 

com quern foi casada. As de Mateus, se iniciam com Vitalino na feira e vao para 

Aleijadinho. As de Carlos, de Picasso a ceramica popular. A fala de Manuela e bem 

ilustrativa dessa miscelanea de referencias: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"B: e... Tern algum artesao, artista plastico que Ihe influencia, the influenciou? 
M: muitos. Bom, como eu falei, anteriormente, eu tive 6 professores, como Fl&vio 
Tavares, Tereza Carmem (...), Montez Magno, que foram assim... muito importantes. 
B: uhum 

6 Refiro-me ao uso do site como importante canal de venda utilizado por quatro dos cinco ceramistas 
entrevistados. 
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M: depois, e... Eu andei circulando poratelies de varios artistas populares - oleiros, 
mulheres paneleiras, que eu trabalhei com elas no interior da Paraiba, em Serra do 
Talhado... 
B: hum 
M: Gurinhe'm, Tracunhaem. E, com essa, com esse pessoal, inclusive trouxe alguns. 
Serra branca, inclusive, trouxe pra oftcina no meu ateli6. Entao, com eles, eu aprendi 
muito, muito mesmo. Mas, nao me contentei so com isso, achava que, e... Voce tern 
que aliar esse conhecimento, que e uma coisa que ja vem de geragao em geragao, 
que e uma coisa super importante, mas voce tern que aliar um pouco ao 
contemporaneo, ne? 
B: uhum 
M: Entao, e... Eu sai, saio de vez em quando e vou para um atelie de algum 
ceramista, fora, que eu acho que tern um trabalho, que tenha uma pesquisa, que 
vale a pena eu conhecer aquela pesquisa. Entao, tern Fheda Douhan, eu ja estive 
com ela, Katsuko Nakano, inclusive, eu ja trouxe Katsuko, um grande nome na 
ceramica. E...Megumi Yuasa, que e um ceramista e uma figura humane maravilhosa. 
B: uhum 
M: sabe? E... Keiko, e outros que, agora, eu nao lembro. Alem da, da influGncia que 
tern alguns fora. Sao pessoas que tern, mesmo que nao seja na area de ceramica, 
que tern um trabalho muito forte, como, por exemplo, Louise Bourjois, (...), e... Esse 
ingles, que eu nao to lembrada qual e o nome dele agora, que tern esse meu 
trabalho que tern muito a ver com o trabalho dele, Anthony Gormley. Tern aquele 
ingles tambem, (...). Entao, na area da arte tern muitos assim que... Modigliani, que 
eu tenho como mestre, nao pra copiar, mas pra absorver toda a pesquisa que eles 
fizeram." zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

As historias de vida, por sua vez, sao parecidas, saidos do ambiente rural 

para o urbano, pelos menos quatro 7 dos cinco ceramistas, tern o seu primeiro 

contato com a ceramica ou o barro, logo cedo, seja atraves da fabricacao de seus 

proprios brinquedos (Manuela e Natalia), seja pela lembranca de uma tia-avo artesa 

responsavel pela fabricacao de louca (Carlos), seja pela apreciacao do trabalho de 

mestre Vitalino nas feiras (Mateus). 

A trajetoria de migrar do rural para o urbano marca uma passagem da infancia 

para a maturidade e a introducao aos estudos, sejam estes universitarios ou 

orientados por alguem "culto" da familia. Na cidade, da-se o contato com referencias 

da arte mundial atraves de livros e professores, e, com as tecnicas artfsticas 

repassadas pelos professores e outros ceramistas; e um momento de 

profissionalizacao. 

7 Gabriela faz um relato biografico diferenciado, encontrando a ceramica so na maturidade, com 
quase 40 anos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Essas trajetorias ja falam um pouco desses cruzamentos entre rural e urbano, 

entre o popular e o erudito. Abaixo dois trechos diferentes da fala de Manuela que 

ilustram isso: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"B: Eu queria saber como voce aprendeu o oficio, com quern, ha quanto tempo voce 
aprendeu? 

M: Eu sempre falo que a arte ta na minha vida a partir das bhncadeiras na infancia. 
Eu nasci na beira do rio numa cidade pequena e, todo mundo brincava no ho. Entao, 
com o material que eu tinha que era a tabatinga, que era uma argila sem muita 
plasticidade... E..., nao se usa muito, ne? Porque ela nao tern resistencia; a gente 
ficava moldando ali, boizinho, frutas. Botava pra secar no sol e aquilo, ali, era a 
brincadeira. Bom, eu tenho a influencia de uma casa que era uma especie de liceu 
de arte e oficio. Porque a minha mae era uma pessoa muito prendada, apesar de 
nunca tertido oportunidade de estudar, frequenter.. Mas, ela, nao sei de onde, tinha 
intuigao, e..., pra descobhr matehais, reaproveitar essas materias, coisa que hoje ta 
tao na moda, ne?" 

(...) 

"M: ai, eu descobh um mundo completamente diferente que... e novo em termos, ne, 
que ele ja estava la, mas que havia muitas possibilidades. Ai, entao eu comecei 
mesmo, sabe? E..., a..., foi xilogravura, pintura, historia da arte, desenho, escultura, 
e... Bom, dai, eu acho que esse contato assim mais, eu nem digo academico, mas o 
contato com pessoas que tinham grande sensibilidade, que perceberam em mim, 
sabe, alguem interessada e que., podia, tambem, crescer nessa area; eles me 
deram muito apoio. Entao, foi Flavio Tavares, Teresa Carmem de Recife, Montez 
Magno de Recife. Essas pessoas foram muito importantes, elas me mostraram um 
mundo da arte diferente. E, ai, atraves de leituras, eu acho que isso foi uma 
concepgao diferente do fazer, que nao e um fazer e...puramente artesanal, 
repetitivo. 
B: aham 

M: mas ele tern uma base teorica tambem" 

Dois trechos de Mateus, mostrando uma trajetoria semelhante: 

"M: eu sou de Caruaru. Abri os olhos para o mundo com o tabuleiro com o mestre 
Vitalino, la na feira, ne? Entao, nos tinhamos dois encontros semanais - quartas e 
sabados. 
B; uhum 
M: quer dizer, tudo de novo que ele fazia, surgia, estava la no tabuleiro. 
B: aham 
M: as chamadas novidades e o, o, ja o tradicional, ne? Tava la o que ele criava de 
novo e o tradicional. Quando voce abre os olhos para o mundo e tern uma coisa 
perfeita diante de voce, quer dizer, um artista predestinado como o Vitalino... Eu 
acho que nao so a mim, mas como todas as criangas, que era o publico de Vitalino; 
a obra dele era direcionada para as criangas. Ele nunca imaginou e nao passa pela 
cabega o valor daquilo como uma obra de arte para ser colecionada e etc. Nao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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existia isso. E, tern um livro do Pierre Verger que mostra fotos dele exatamente 
dessa idade, dessa epoca; ao redor do tabuleiro, sao so criangas. Entao, quando 
voce ve um trabalho daquele, uma proposta assim, um boi bem definido, uma figura 
humana bem defmida, nao no sentido academico, mas no sentido da sua cultura 
clara, num vocabulo claro, tao claro que... (...) Mas, antes de alguem escrever sobre 
a regiao, ja havia uma cronica no barro desde a, a era de 20, a decada de 20, feita 
pelo Vitalino." 

(...) 
"M: (...) Depois, vim pra ca, litoral, onde eu passei a ter uma, acesso a biblioteca, 
ne? Tinha um mestre de pintura aqui, onde eu passei a aprender pintura. E... 
Ceramica, na epoca, so quern fazia era Francisco Brennand. 
B: uhum. 
M: nao e, que esta fazendo agora oitenta e... fara oitenta dois, oitenta e tres anos no 
proximo ano, ne? Entao, ceramica como oficio do, de artista era praticamente 
Brennand que fazia, nao e? Os vasos, os murais. Nao fazia ainda a estatuaria de 
alta temperatura como nos fazemos; que o pai dele foi o meu mestre e o mestre 
dele." zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A historia de Natalia: 

"N: uhum. Na verdade eu ja fazia, eu ja fazia porque la quando eu morava no 
interior, meus brinquedos eram feitos por mim, eu ja fazia, fazia sempre a vaquinha, 
escultura mesmo, eu fazia aquelas cabegas gigantes assim de lobo, de cachorro, e 
colocava no meu rosto, so que nao tinha nenhuma tecnica assim, eu nao queimava." 

(...) 
"N: entao, eu sempre trabalhava escondido, trabalhava nao, brincava na verdade, 
porque nada que eu fiz la... Ficou apenas na minha mente, ne? Nada que eu fiz la, 
eu pude trazer ou pude vender. Porque e tudo brincadeira mesmo, coisa de crianga 
mesmo. Nada que... Eu so tive o contato com o barro e de fazer algumas coisas 
escondido porque nao podia fazer, e... fazer mesmo como se diz profissional porque 
nem fazer pra ver a coisa pronta, porque eu nao tinha a tecnica de queima, de saber 
que se molhasse desmanchava, sabe? Era tudo uma brincadeira. Ai, depois, quando 
meu pai faleceu e eu tive que vir pra ca e, aqui, foi que eu... Despertou a vontade de 
fazer o curso de Educagao Artistica, como eu falei... (...)" 

A narrativa de Carlos: 

"C: veja bem, eu sou autodidata, certo? Eu nao tive, eu nao tive... escola. (...) Entao, 
mas, eu nao tive curso de formagao. 
B: aham 
C: nao tenho curso academico nem, nem... Foi atraves de pesquisa realmente, foi... 
E... viver nesse convivio mesmo do mundo. 
B: aham 

C: e, a vida, enfim. 
B: aham zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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C: Eu nasci em fazenda, eu tinha uma tia-avo que era ceramista, fazia ceramica, 
porque ela quern abastecia os utensilios naquela comunidade, certo? Em cada 
comunidade, normalmente tinha um artesao, ou dois artesaos, seja pra fazer um 
balaio, seja pra fazer..., que era o, o utilitario da regiao 
B: aham 

C: que o pessoal consumia rea/mente. Balaio, cagua, que era feito de cipo, a panela 
que era feita de barro, o alguidar, o pote. Entao, esses utensilios, normalmente, voce 
se abastecia na comunidade, ou na feira mais proxima. Mas sempre tinha alguem da 
comunidade que trabalhava nao como objeto decorativo. Entao, ele trabalhava como 
aghcultor e, nas horas vagas, ele, produzia esses objetos. Entao, eu tinha uma tia 
que fazia exatamente essa parte de louga, que chamava de louga, ne? 
B: aham 
C: E panela de barro, alguidar, chaleira, e... o pote mesmo, enfim, essa, esses 
objetos. Eu tinha acesso a queima e tal, eu ficava apaixonado com aquilo, eu 
trabalhava muito com cera de abelha, e tal; mas num... Morava no sitio, nao tinha o 
que despertasse. Fazia por cuhosidade mesmo, como todo menino que pegasse 
uma coisa vaipintar e tal, num tern nada a ver com arte nao." 

(...) 

"Quando eu vim morar em Joao Pessoa, foi o que, em sessenta e nove, setenta, eu 
tinha meus onze, doze anos; eu vim morar na casa de um tio que era um intelectual, 
que era um economista, que era uma figura da literatura, tal, que tinha uma grande 
biblioteca e que era uma figura assim super... incentivadora, muito prdximo a cultura 
mesmo, ele era um cara extremamente... Adalberto Barreto. Foi dono de jornal aqui. 
(...) E, ai, sim, eu comecei a perceber, a ter acesso a historia da arte e tal, a 
Aleijadinho, Salvador Dali." zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Esses dois tipos de conhecimento que eles agregam, um da experiencia do 

fazer manual mais ligado a cultura popular e o outro, mais abstrato, ligado as teorias, 

as esteticas, se entrecruzam configurando suas referencias hibridas. Isso que 

produz essa contradicao de eles se identificarem como artistas plasticos, mas, as 

vezes, serem identificados como artistas populares, ou como tendo referencias 

populares. 

Esses "lastros populares" 8 refinados por uma pesquisa estetica propria, sao 

alvos de disputa na hora de definir sua propria identidade. Como Garcia Canclini 

(2006, p. xviii) fala, a hibridacao "nao e sinonimo de fusao sem contradicoes, mas 

sim, que (esta) pode ajudar a dar conta de formas particulares de conflitos geradas 

na interculturalidade recente (...)". 

Na defesa discursiva deles, esse transito que fazem entre arte e cultura 

popular ficaria, melhor, definido da seguinte forma: a cultura popular representando 

as influencias no conteudo, nas imagens usadas por eles, como uma especie de 

Esse termo aparece na fala de Mateus ao comentar sobre seu trabalho. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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"materia-prima"; e, a arte, como o que eles fazem, a agao de transformar, de criar, 

de nao se repetir, o trabalho estetico-formal propriamente dito. 

A ideia da cultura popular9 como um "saco" cheio de temas, mitos, imagens, 

motivos, cenas, personagens, cores, texturas, parece que informa uma estetica 

propria que tern a ver, diretamente, com as representacoes construidas sobre a 

regiao Nordeste como o lugar da nao-modernidade, do rustico, da tradicao: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"B: eu queria que voce falasse, um pouco, das suas influencias.. 
N: assim, eu achei que a influencia, ela e mais assim, tipo assim... Do nordeste 
existe, ne? NSo tern como nao existir, porque, la fora, a gente sabe, ne, eu escuto 
muito isso: " Ah, eu gosto muito dessa coisa nordestina". Como ele fala, n£? Ate a 
expressao existe dai, as florzinhas do nordeste... 
B: uhum 

N: as coisinhas minuciosas, as coisas sao mais do nordeste, nao tern aquela coisa 
pronta ja de, um trabalho mais... Como ele 6 terra mesmo que usa, a terracota, esse 
trabalho assim das cores serem naturais fica muito... 
B: uhum" 

A ceramista Manuela mobiliza uma distingao entre arte e artesanato, atraves 

da qual o artesanato e entendido como uma atividade que fabrica em serie e, a arte 

teria a preocupacao com a diferenciagao constante, e consequentemente com a 

unicidade da pega. Veja na fala de Manuela: 

"B: 6... isso aqui acho que voce ja me respondeu, ne? Se seu trabalho e um trabalho 
ligado ao artesanato ou as artes plasticas... 
M: e... Deixa eu explicar um pouquinho...eu nao, nao, nao vejo essa diferenga. 
Sempre digo que essa linha se rompeu. Agora, por outro lado, eu busco na cultura 
popular os elementos, e eles estao nas minhas pegas, o tempo todo. Mas ha uma 
diferenga, e, que..., da minha preocupagao em nao repetir como e feito, aquela coisa 
em serie. Nao, eu busco elementos dessa cultura pra valorizar essa cultura. 
B: uhum 
M: mas nao pra fazer disso uma repetigao." 

Em outros casos, eles diferenciam tecnicamente arte e artesanato/cultura 

popular/ceramica popular, a partir do dominio de alguma tecnica especifica ou por 

9 O termo cultura popular e tratado, ai, como ele aparece nas falas dos ceramistas pesquisados, e 
nao como um conceito a partir do qual refleti sobre as producoes culturais dos informantes. Na 
verdade, nossa refiexao se encaminha no sentido de uma reflexao que vai alem da necessidade de 
enquadramento das producoes e dos produtores e, se estabelece pela utilizacao de perspectivas 
teoricas que superam uma visao dicotomica acerca da cultura. 
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qualidades de execucao do trabalho. Veja os exemplos de Gabriela e Carlos, 

respectivamente: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"B: (...) E, sua ligagao com a cultura popular nordestina, tern? Porque, o fato de voce 
expor la na Casa eu fico pensando, se voce acha que tern alguma proximidade do 
artesanato popular com o seu trabalho, ou nao, se foi um convite... 
G: (Interrompe) E que eu vou te falar, sabe, quando eu comecei a fazer isso eu n§o 
tive, acredito que, eu acho que ninguem tern nao, eu nao me preocupei em que 
categoria (...) seha... Isso e ridiculo, ne, voce se preocuparcom isso. 
B: Uhum 
G: Porem, as pessoas que fizeram alguma analise da ceramica, elas disseram: Bem, 
eu nao sei onde voce se enquadra exatamente, porque, no popular, puramente, 
voce nSo ta enquadrada pela qualidade, pelo acabamento, entendeu? Pelos 
elementos que compoem seu trabalho, ninguem podeha dizer que o seu trabalho e 
um trabalho que ta insehdo na categoria popular. Mas, ai tambem, nao deixa de ser, 
ai, fica nessa, onde tern exposigao de arte popular eu to dentro." 

Carlos: 

"B: qual a diferenga ,e na tecnica, n£? 
C: na tecnica, porque voce... O artista popular, ele, normalmente, ele pega a argila 
naturalmente, ele molha, curte a argila e confecciona sua pega, certo? 
B: certo. 
C: ent§o, muitas vezes, ele perde suas pegas porque ele nao tern muito, nao tern o 
conhecimento tecnico de como resolver essas rachaduras, ta entendendo? Essas 
fissuras, que e natural, seja na secagem, seja na queima muito rapida, as vezes, por 
impurezas ate na propria argila. Entao, voce, no caso, a ceramica contemporanea, 
voce" vai estudar os tipos de argila, vai ver como secar, vai queimar pra ver o 
comportamento dela e corrigir as falhas realmente que, por ventura, ela venha ter, 
seja atraves de outros minerals inseridos na massa... Porque a ceramica e como 
massa de pao, cada padaria tern um tipo de pao diferente, mesmo pao frances, mas 
voc§ tern sabores diferentes que vai de acordo com o tipo de farinha e da forma 
como o cara preparou, como assou, como a farinha descansou... A mesma coisa e a 
argila. 
B: voce prepara a sua aqui... 
C: tern que ser preparada aqui. O menino tava passando a massa ali, que ali ja tern 
outros minerals (...), varios outros materials que sao inseridos pra que ela tenha 
resistencia a alta temperature, ta entendendo?" 

Alem da distingao que Carlos faz entre ceramica popular e ceramica 

contemporanea a partir do dominio da tecnica, por exemplo, da ceramica vitrificada; 

o fato de ela ser queimada em alta temperatura, tambem, parece ser um instrumento 

de classificagao. Na fala de Mateus, isso parece estar insinuado, parece ser algo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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convencionado como "mais artlstico", ou, com mais possibilidade de prestigio, o 

artista que queima em alta temperatura suas pegas: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"M: (...) Entao, cerimica como oficio do, de artista era praticamente Brennand que 
fazia, nao 6. Os vasos, os murais. Nao fazia ainda a estatuaria de alta temperatura 
como n6s fazemos. (...)" 

Manuela coloca a queima em alta temperatura como um passo a ser dado, 

uma inovacao almejada, o que parece confirmar nossa impressao a respeito da 

importancia dada a essa tecnica: 

"M: e, agora, as tecnicas, ne? Quando voce comega, e claro que tern que haver uma 
evolugao, n6? Entao, as tecnicas sao aquelas fundamentals, aquelas que voce" tern 
que ta atenta, ne~? (...) Eu trabalho muito de uma forma phmitiva, partirido da bola 
oca, que e o phncipio phmitivo, do rolinho tambem. Gosto muito de trabalhar com o 
rolinho e fago muitas placas tambem. Entao, sao aqueles. Gosto de esculpir, 
trabalhar no bloco. Entao e isso, e... o, a modelagem, o rolinho, e, a place e o bloco. 
Agora, e..., dentro disso ai, eu vou inovando assim, sabe? 
B: uhum 
M: eu vou 6... Eu acho que ate exauhndo (h) a capacidade da argila, ne? Quero ir 
ate o extremo, ver ate onde ela resiste, onde ela, como e que ela se comporta, 
sabe? So, ainda, nao consegui fazer isso na queima, que eu gostaha de fazer esse 
expehmento com a queima. Botar uma temperatura bem alta pra ver que e que 
acontece, e o que acontecer, e aquilo. Ainda nao fiz expehencia, mas to a caminho." 

Ainda, quando Mateus fala da ceramica como expressao, ele esta falando que 

existe essa categoria dentro da producao em ceramica, ele esta fazendo uma 

diferenciacao: 

"M: entao, essa formagao, ne? Quer dizer, aqui, a primeira pessoa a fazer ceramica 
como expressao fui eu. Depois, vieram nomes, ne, como Tota, Carios, Gabhela que 
foi casada com Fulano . Enquanto foi casada com ele, nunca fez nada. 
Mistehosamente quando separou explodiu uma ceramista extraordinaha. Arte tern 
dessas coisas, ne?" 

Essa relacao tensa de delimitacao entre o culto e o popular que e efetivada, 

varias vezes, na fala dos ceramistas, tambem, pode ser fruto das marcas de um 

processo de reconversao de uma coisa em outra, do popular em erudito. Pelo 

O termo Fulano foi usado para preservar a identidade da pessoa citada. 
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menos, em Garcia Canclini (2006), os processos de hibridacao significant 

reconversao de algum patrimonio, por exemplo, um conjunto de tecnicas e saberes, 

em outra coisa com novas possibilidades de insercao no mercado. E, ai a 

criatividade seria a verdadeira mola propulsora da hibridacao nas artes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.3 Arte como empreendimento autoral: unicidade e a recusa a divisao social 

do trabalho 

A fragmentacao do trabalho, a especializacao e a separacao do trabalhador 

nao so dos meios de producao, mas do proprio fruto de seu trabalho, contribuiram 

para a objetificacao dos produtos fabricados. Realizando apenas uma parcela do 

produto, o trabalhador perde a relacao com a totalidade, se concentrando apenas na 

parte. O resultado final do trabalho, pois, diz muito pouco, ou nada, da personalidade 

do produtor. Simmel chega a dizer que a especializacao da atividade no trabalho 

atrofia a personalidade unitaria (SIMMEL, 2005): 

A elevacao da energia e da habilidade fisico-psiquica, que 
comparece na atividade parcial, colabora na eliminacao da 
personalidade total unitaria que, nela, e de pouco proveito: a 
atividade especializada deixa-a mesmo frequentemente atrofiar-se, 
ao retirar dela uma quantidade de forca imprescindivel a 
configuracao harmonica do eu; em outros casos, o desenvolvimento 
da atividade especializada implica um estrangulamento do nucleo da 
personalidade, ao constituir-se como uma provincia com autonomia 
ilimitada, cujos produtos nao afluem ao centro. A experiencia parece 
mostrar que a totalidade interior do eu se produz essencialmente na 
atuacao reciproca com a coerencia e com o acabamento dos 
afazeres da vida. (SIMMEL in SOUZA & OELZE, 2005, p.51) 

Para Simmel (2005), so existe relacao verdadeira entre personalidade do 

sujeito e objeto quando e uma relacao de totalidade, ou melhor, quando se trata da 

producao de uma unidade singular. O produto-sintese, ou o produto fruto da divisao 

do trabalho tern o carater notoriamente fragmentario em consequencia de sua 

producao dividida, nao se identificando assim a um nenhum homem especifico. 

A divisao do trabalho gera, entao, uma producao objetiva caracterizada pelo 

anonimato, fragmentacao. A totalidade ou a obra que se produz coletivamente "pela 

soma de realizacoes pessoais diferenciadas" e de natureza objetiva, pois se perde a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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referenda subjetiva, ou seja, a um sujeito produtor. No mesmo sentido, pode-se 

assinalar o processo de separagao do trabalhador dos meios de producao e do seu 

trabalho, transformado em mercadoria; tal afastamento "(...) separa profundamente 

as condicoes subjetivas do trabalho das objetivas". (SIMMEL in SOUZA & OELZE, 

2005, p.54) 

Num sentido inverso, a obra de arte seria, em sua essentia, a representacao 

da totalidade, uma unidade indissoluvel. 

A essentia desta e absolutamente intransigente com a reparticao do 
trabalho por uma pluralidade de trabalhadores, que nao realizam 
individualmente algo completo. Dentre todas as obras humanas (...), 
a obra de arte apresenta a unidade mais coerente, a totalidade mais 
auto-suficiente (...). A arte, ao contrario, nao permite a nenhum 
elemento acolhido uma significacao externa a moldura na qual ela o 
insere. A obra de arte especifica destroi a pluralidade de sentido das 
palavras e dos sons, das cores e das formas, para deixar existir, para 
a consciencia, somente aquele lado destes voltados a ela. A 
coerencia da obra de arte significa, pois, que, nela, uma unidade 
animica subjetiva encontra expressao; a obra de arte exige um unico 
homem, mas o exige inteiro, em sua intimidade mais central: ela 
retribui isto pelo fato de sua forma Ihe permitir ser o mais puro 
espelho e a mais pura expressao do sujeito. (SIMMEL in SOUZA & 
OELZE, 2005, p.52) 

A arte, na concepcao simmeliana, ao recusar a divisao do trabalho, afirma a 

relacao direta entre produto e produtor, obra e criador. O que ocorre, nesse caso, e 

a intersecao entre a totalidade da obra e a unidade da alma do criador. 

Com relacao a divisao do trabalho, dois ceramistas, Manuela e Gabriela, nao 

possuem nenhum funcionario e fazem a totalidade do trabalho, sendo que Gabriela 

compra nao a argila, mas a massa ceramica, que vem de Sao Paulo, ja pronta para 

ser trabalhada e Manuela compra sua argila de um oleiro em Santa Rita que ja faz o 

prepare initial da massa. Mateus e Carlos tern apenas um funcionario, cada um, 

para fazer este prepare initial. E, a excecao e Natalia que conta com cinco 

funcionarios. 

Na minha interpretagao, existe, de fato, por parte deles, de quase todos, uma 

recusa a divisao do trabalho, assumindo praticamente, nao so, todas as etapas da 

producao, mas, tambem, se ocupando da circulacao da sua obra. A fala de Mateus 

aborda a questao: 
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"B: uhum. Queria saber se voce tern ajudantes? 
M: tenho um. Ainda acho muito, que tern uma determinada hora, que eu mando ele 
pra longe. Nio e, quer dizer, 6 voce fazer, porque, repare bem..No caso do 
Brennand, ele goza de um privilegio de ter varios ajudantes. Mas, as vezes, a obra 
de arte, ela se inicia pelo seu contrario. Ela mostra uma coisa, mas ela quer terminer 
o contrario daquilo. No caso de Brennand, ele faz um desenho e entrega para a 
equipe, a equipe faz exatamente aquilo. No nosso caso, como eu trabalho 
praticamente so, o ajudante serve pra char, pra fazer as argilas, a parte da pintura, 
preparer tela, preparer base de tela. Entao, depois, desaparece, eu trabalho so e fico 
so. E, muitas vezes, a obra de arte, ela comega exatamente pelo seu contririo. Quer 
dizer, a vantagem de voce fazer tudo e essa, que voce conhece todo o processo e 
n§o cria distanciamento entre voce e o fazer." zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Agora, apesar da constatacao acima, a maioria deles, nas entrevistas, 

abordaram a "necessidade", no caso da ceramica, de se ter uma outra pessoa para 

fazer o trabalho initial de preparo da argila, por este ser um trabalho "estritamente 

manual", pesado e desgastante e, que isso nao interferiria no resultado final da 

pega. 

Outro aspecto observado e a preocupagao com a unicidade das pegas, com a 

sua nao-reprodugao, com a sua condicao de exclusividade, isso Ihes daria um status 

de obra-de-arte: 

"M: (...) De que eu tenho que produzir hoje pra vender amanha e tern uma 
encomenda e quer tantas desse jeito e, voce "Nao, calma ai!". Nao trabalho desse 
jeito n§o, sabe? Nao. Entao, alguem ve um mural meu, como eu tenho ai, em 
restaurante, o turista fica encantado, ai, liga de 16: "Eu to aqui e, num sei que, a 
senhora nao faz um desse pra mim?". "Nao, nao fago". "Mas, por que?". "Porque 
esse projeto foi dai, voce pode vir aqui no atelie, a gente conversar e eu char outra 
coisa, mas esse e de 16". 
B uhum 
M: Entao, isso e isso, essa postura impede que eu venda mais. Mas, eu num, num, 
nao reclame Acho que ta dando pra sobreviver, pra pagar aluguel, ne? T6 dando 
pra viver. 
B: e, ocorre muito essa coisa da encomenda das pegas? 
M: e. Muito. Porque vai la, eles querem que eu faga uma daquelas, ai eu fago "Nao, 
infelizmente, nao fago". 
B: uhum 
M: Voce tern que chegar e dizer "Eu quero uma pega em tais dimensoes, assim, 
assim, assim. E ai, eu fago." 

Na narrativa de Natalia, abaixo e, na de Manuela, acima, elas defendem a 

exclusividade da pega mesmo que isso signifique dificuldades na comercializagao 

diante de pedidos de clientes por pegas iguais as que eles viram em outros lugares: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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"N: Porque assim, como voce sabe, ne, a pessoa me encomenda. Esse negocio da 
encomenda e bem complicado porque voce tern que fazer igual ao que a pessoa viu 
e, tern gente que e meio cruel" Eu quero que voce mande igual a que eu vi na casa 
de nao sei de quern la". Imagine (risos), voce fazer um trabalho que a pessoa 
comprou e ta 16 na ca... decorando tal ambiente, pra voce fazer igualzinho.. 
B: uhum 

N: tirando essa exclusividade daquela cliente, ne, que pediu. "Olhe, eu posso fazer 
melhor, ou diferente". "Mas nao da pra ser igualzinho?". Olhe, eu deixei de fazer 
porque igualzinho, eu n§o ia querer fazer isso, de tirar aquela exclusividade daquele 
cliente pra fazer igualzinho, ate as cores! Podendo as pessoas pensar em querer, 
"Nao, mas eu quero igual". "Igual, eu nao vou fazer". "Por que? Voce nao sabe fazer 
igualzinho?". Eu disse "Sei, at6 sei, mas 6 melhor pra voce e pra pessoa, fazer 
diferente". Tern esse lado sabe? Entao, essa preocupagao de ta chando, renovando 
e multiplicando ate de outras formas § mais interessante do que fazer igual, eu 
acho." zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Embora, as narrativas das duas ceramistas sejam parecidas, acredito que a 

semelhanga seja pela defesa de um valor comum: o da autenticidade. 

O aqui e agora do original constitui o conteudo da sua autenticidade, 
e nela se enraiza uma tradicao que identifica esse objeto, ate nossos 
dias, como sendo aquele objeto, sempre igual e identico a si mesmo. 
A esfera da autenticidade, como um todo, escapa a reprodutibilidade 
tecnica, e naturalmente nao apenas a tecnica. Mas, enquanto o 
autentico preserva toda a sua autoridade com relacao a reproducao 
manual, em geral considerada uma falsificacao, o mesmo nao ocorre 
no que diz respeito a reproducao tecnica (...). (BENJAMIN, 1985, 
p.167) 

Porque, talvez nao seja o caso de Manuela, mas no caso de Natalia, o fato de 

ela trabalhar com vendas a partir de um mostruario, pressupoe uma certa 

reproducao das obras, ja que o cliente escolhe sua obra nao a partir de uma 

negociacao, como e o caso de Manuela, mas de um conjunto de possibilidades ja 

existentes; um mostruario pressupoe uma tipificagao das pegas. Sobre o mostruario 

e as vendas a partir do site, Natalia: 

N: (...) Todas (as obras) do site estao disponiveis, nao estao? Ai, eles escolhem uma 
do site e, pela numeragao, ela (funcion6ha de uma ONG responsavel pela 
comercializagao de sua obra) liga pra mim e, diz "Face essa", ai, eu fago. Quando ta 
pronta, ai a gente manda pra ela, se gostou, ai, eu nao tenho assim o contato. (...) 
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As encx)mendas, possibilitadas pelo acesso ao acervo das obras nozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA site, ou 

ao mostruario, parecem ser uma importante estrategia de comercializagao de quatro 

dos cinco ceramistas, com excegao de Manuela. 

A distingao entre arte e artesanato elaborada pelos ceramistas nas suas falas, 

e trabalhada neste capitulo, parece ser de grande importancia para o entendimento 

das relacoes identitarias desses ceramistas. No segundo capitulo, a hipotese que 

sera investigada, utilizando o conceito de campo de Bourdieu, e a de que o que 

estaria em jogo quando eles reivindicam essa distingao arte/artesanato, e o prestigio 

no campo, a legitimidade das obras e, por extensao, dos artistas. Dentre outras 

coisas, a ideia e interpreter se o campo da ceramica hierarquiza as obras de acordo 

com sua aproximagao da arte erudita, desvalorizando os que estao mais proximos 

das artes populares, ou seja, se existe uma gradagao de niveis que vai do popular 

ao culto. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Capitulo II - O campo da ceramica em Joao Pessoa 

2.1 A contextualizacao social dos bens simbolicos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 objetivo deste capitulo e a construcao do campo da ceramica pessoense a 

partir do grupo de produtores selecionados para esta pesquisa. 

Na perspectiva teorica proposta por Thompson (1995), os fenomenos 

culturais devem ser entendidos como formas simbolicas (acoes, objetos e 

expressoes significativas) em contextos socialmente estruturados. Disso, resultaria 

uma analise cultural que se detem nao so sobre a constituicao significativa das 

formas simbolicas, como, primordialmente, sobre a contextualizacao social atraves 

de processos que estruturam essas formas. 

A dimensao significativa das formas simbolicas esta representada nas suas 

cinco caracteristicas essenciais. A caracteristicazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA intencional representa a expressao 

tencionada pelo sujeito produtor. A conventional diz respeito aos esquemas, 

convencoes, etc. empregados na producao e interpretacao das formas simbolicas. A 

estrutural denota sua estrutura composta de elementos relacionados. A referencial 

sinaliza a representacao proposta por cada forma simbolica. E a contextual refere-se 

a insercao de tais formas em contextos socio-historicos de producao, transmissao e 

recepgao. (THOMPSON, 1995) 

Dentro dessa abordagem, a contextualizacao das formas simbolicas possui 

uma importancia central. Os contextos socialmente estruturados seriam como os 

campos de interacao de Bourdieu, ou seja, espacos sociais de posicoes de 

individuos e o conjunto de suas trajetorias determinadas pela distribuicao 

diferenciada de recursos ou capitals economicos, simbolicos e culturais. 

A insercao das formas simbolicas em contextos sociais tambem 
implica que, alem de serem expressoes para um sujeito (ou para 
sujeitos), sao, geralmente, recebidas e interpretadas por individuos 
que estao tambem situados dentro de contextos socio-historicos 
especificos e dotados de varios tipos de recursos; o modo como uma 
forma simbolica particular e compreendida por individuos pode 
depender dos recursos e capacidades que eles sao aptos a 
empregar no processo de interpreta-la. (THOMPSON, 1995, p. 193) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA estruturagao de um campo de interagao social se da a partir das assimetrias 

estaveis em relacao a distribuicao de recursos e esquemas de apropriacao da 

cultura. A posse ou o desapossamento cultural determinariam, em grande medida, a 

hierarquia das posigoes dos individuos nos diferentes campos de interagao entre 

dominantes, intermediaries e subordinados. Esses campos, bem como o conjunto de 

instituicoes sociais que os caracterizam, sao estruturados por essa disparidade de 

recursos entre os individuos. 

A compreensao simbolica do significado tenderia, entao, a reproduzir as 

condigoes de recepgao e producao, ja que as formas simbolicas sao trocadas por 

individuos localizados em contextos especificos mediante uso de meios de 

transmissao cultural. 

Ao receber e interpretar formas simbolicas, os individuos estao 
envolvidos em um processo continuo de constituigao e reconstituicao 
do significado, e este processo e, tipicamente, parte do que podemos 
chamarzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA reprodugao simbolica dos contextos sociais. (...) o significado 
das formas simbolicas, da forma como e recebido e entendido pelos 
receptores, pode servir, de varias maneiras, para manter relagoes 
sociais estruturadas caracteristicas dos contextos dentro dos quais 
essas formas sao produzidas e/ou recebidas. (...) A reproducao 
simbolica dos contextos sociais e um tipo particular de reproducao 
social: e aquela reproducao social mediada pela compreensao 
cotidiana das formas simbolicas. (THOMPSON, 1995, p. 202) 

Nesse sentido, individuos em posigoes diferentes valorizam formas simbolicas 

distintas que correspondem, em alguma medida, aos seus posicionamentos nos 

campos de interagao. Isso, considerando que tais formas simbolicas estao sempre 

em processos de valorizagao, ou seja, em processos nos quais Ihe sao atribuidos 

"valor". 

A atribuigao de valor simbolico ou economico a determinado bem simbolico e 

empreendida por distintas estrategias de valorizagao que estao ligadas as diferentes 

posigoes em um campo que, por sua vez, correspondem as aquisigoes de capitals. 

Dessa forma, estao em posigao dominante dentro de um campo aqueles que tern 

acesso a recursos/capitais de varios tipos. Em intermediaria, aqueles que tern 

acesso desigual ou limitado a diferentes tipos de capitals. E, em subordinada, 

acesso a quantidades minimas de quaisquer capitals. (THOMPSON, 1995) 

Pode-se dizer que "A posigao ocupada por um individuo em um campo ou 

instituigao e a expectativa de recepgao de uma forma simbolica pelos individuos a 
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quern a mesma e destinada sao condigoes sociais de producao que moldam a forma 

simbolica produzida" (THOMPSON, 1995, p. 201) 

Portanto, a partir de Thompson (1995), pode-se apreender a ceramica como 

"bem simbolico", ou seja, uma forma simbolica mercantilizada, e pensar que a 

contextualizacao social da mesma envolve um campo de interagao constituido pela 

produgao e recepgao de tais formas simbolicas, onde produtores e consumidores se 

movem, constituindo trajetorias e marcando posigoes diferenciadas. 

0 campo artistico, campo que engloba o da ceramica, seria ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "espago 

estruturado de posigoes e tomadas de posigao, onde individuos e instituigoes 

competem pelo monopolio sobre a autoridade artistica a medida que esta se 

autonomiza dos poderes economicos, politicos e burocraticos" (Wacquant, 2005, 

p.117). 

Bourdieu (1996) delimita tres operagoes para a abordagem de um campo 

social, a primeira consiste em situa-lo dentro do campo do poder (e, aqui, o campo 

do poder sera retratado pelo campo econdmico e pelo politico), a segunda seria a 

analise da estrutura interna desse campo (o entendimento das relagoes objetivas 

entre as posigoes no campo, suas leis de funcionamento, sua transformagao), e a 

terceira trata de demonstrar a constituigao do habitus dos produtores-concorrentes 

no interior do campo a partir de suas trajetorias sociais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2 O campo da ceramica no campo do poder 

0 processo de diferenciagao das dimensoes da vida (arte, religiao, direito, 

politica, etc.), caracteristico do mundo moderno, ao tornar as esferas heterogeneas, 

implicou na racionalizagao, ao mesmo tempo, que foi a condigao para a difusao da 

racionalidade no interior de cada esfera da vida. (COHN, 2003) 

Dessa forma, o processo de racionalizagao se daria tanto no nivel intemo as 

linhas de agao, referente a constituigao de cada linha (dimensoes / esferas da vida), 

quanto no externo, referente a diferenciagao entre as linhas, ou seja, "a relacao 

entre significados de agoes sociais que ocorrem em linhas distintas" (COHN, 2003, 

p. 234). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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De acordo com Cohn (2003), quando se trata do interior de cada tinha, os 

significados sao passlveis de ser julgados como racionais ou nao-racionais. Nas 

relacoes externas, entre uma linha de acao e outra, pode-se falar, em afinidades ou 

tensoes. E, aqui, o que pretendemos desenvolver adiante sao essas tensoes do 

campo da ceramica com o campo economico e o politico. 

Essa distingao das esferas da vida esta ligada, em Weber, ao tema do 

"desencantamento do mundo". Esse desencantamento corresponde a uma 

transformagao da apreensao da realidade pelo homem, que se distancia da crenga 

na magia e no encanto, impulsionado pelo desenvolvimento tecnico - cientffico. 

Isto quer dizer que, no mundo encantado da magia, os individuos 
orientavam suas condutas por valores e saberes indistintos, uma vez 
que magia, ciencia, economia, politica e arte formavam uma unidade 
indissociavel da qual nao era possivel escapar Todos agiam 
seguindo essa unidade objetiva, de modo que a possibilidade de 
escolhas diversas dos meios e dos fins para a efetivacao da acao 
nao tinha lugar no mundo encantado. (LEAL, 2007, p. 3) 

No mundo "encantado", as esferas da vida se confundiam, se misturavam 

formando um todo homogeneo. A medida que a racionalizagao avanga, estas 

esferas passam a diferenciar-se, configurando linhas de acao distintas. 

Separadas, cada linha adquire uma "legalidade propria", ou seja, uma logica 

especifica e certa autonomia em relacao as outras. Com isso, os significados 

assumidos pelas linhas de agao ganham clareza, ao mesmo tempo em que, se 

tornamzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA significativos, na condicao "de fazer sentido para os agentes" (COHN, 2003, 

p. 239). A essa nitidez refere-se o termo "explicitagao", enfatizado por Cohn (2003): 

Nessa perspectiva o tema weberiano do 'desencantamento do 
mundo' pode ser lido como o de um aumento gradativo de nitidez de 
significados antes mesclados e indistintos. E como se o 
'desencantamento do mundo' fosse uma especie de depuracao dos 
significados atribuidos pelos agentes as suas acoes, que seriam 
despojados de suas multiplas conotacoes de toda ordem, tendendo, 
no limite, para denotaooes univocas. Essas puras denotacoes (...) 
constituem os tipicos significados aptos a se oferecerem a acao 
rational. (COHN, 2003, p.240) 

Entender o campo da ceramica no campo do poder e falar da correlagao de 

forgas entre os principios proprios do campo e os que Ihe sao externos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Em razao da hierarquia que se estabelece nas relacoes entre as 
diferentes especies de capital e entre seus detentores, os campos de 
producao cultural ocupam uma posigao dominada, temporalmente, 
no seio do campo do poder. Por mais livres que possam estar das 
sujeicoes e das solicitacoes externas, sao atravessados pela 
necessidade dos campos englobantes, a do lucro, economico ou 
politico. Por conseguinte, sao a cada momento o lugar de uma luta 
entre os dois principios de hierarquizacao, o principio heteronomo, 
favoravel aqueles que dominam o campo economica e politicamente 
(por exemplo, a "arte burguesa"), e o principio autonomo (por 
exemplo, a "arte pela arte"), que leva seus defensores mais radicals 
a fazer do fracasso temporal um sinal de eleigao e do sucesso um 
sinal de comprometimento com o seculo. (BOURDIEU, 1996, p. 246) 

Entao, a autonomia de um campo tern a ver com sua regencia ser ditada de 

dentro para fora e nao de fora para dentro. Dai nasce uma delimitacao estruturante 

dos campos de producao cultural, e do campo artistico, que e a separacao entre a 

arte pura e a comercial, ou, entre o campo da producao erudita e o da industria 

cultural. Ou seja, existem dois subcampos, um da producao restrita e outro da 

grande producao. O primeiro regido pelo principio de hierarquizacao interna - grau 

de consagracao especifica - e o campo onde a producao e para os pares. E, o 

segundo, regido pelo principio da hierarquizacao externa - exito temporal - e a 

producao voltada para o grande publico. 0 que esta em questao e a independencia 

em relacao ao mercado e, logicamente, o seu inverso, a subordinacao. O volume do 

publico indica, pois, sua qualidade social. 

O campo da arte progride de acordo com revolucoes esteticas empreendidas 

por produtores para produtores e nao para o grande publico. Isso significa que um 

principio heteronomo ao campo, como o economico, ao submeter a arte ao 

mercado, e desvalorizado pelo campo artistico. Este campo, regido por principios 

especificamente esteticos, e o espaco onde produtores rivais lutam pelo monopolio 

da legitimidade artistica que consiste, tambem, no monopolio da consagracao dos 

produtores, ou seja, na autoridade de definir os autorizados a dizer-se artistas, 

ceramistas, etc. O que esta em jogo e a definicao legitima de artista estabelecida por 

fronteiras e hierarquias, isto e, para alem da identidade dos agentes no campo, a 

identidade do proprio campo artistico. 

Essa oposicao dicotomica estabelecida pode ser entendida como a luta do 

campo artistico por sua autonomizacao em relacao ao poder economico. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Dentro da esfera relativamente autonoma de acao e disputa assim 
constituida, a logica da economia foi suspensa, para nao dizer 
invertida; criterios de avaliacao especificamente esteticos sao 
afirmados para alem de, ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA contra, os criterios comerciais de lucro; e 
os participantes travam entre si uma luta incessante para estabelecer 
o valor do seu trabalho de acordo com o principio predominante da 
percepgao artistica. Assim, o campo produz e reproduz, atraves do 
seu proprio funcionamento, a crenca inquestionada, compartilhada 
tanto pelos membros activos como pelos aspirantes a se-lo, de que a 
arte e um dominio "sagrado", que se mantem a parte de, e 
transcende, a conduta mundana e os interesses materials (Bourdieu, 
1979; 1983; 1987b). (Wacquant, 2005, p.117) 

Essa dicotomia e a defesa de um capital propriamente artistico em oposicao a 

uma arte que se curva as exigencias mercadologicas, e percebida nas falas de 

alguns ceramistas como uma verdadeira irritacao e uma posicao a ser marcada 

infinites vezes nos seus embates e nas suas interacoes. Isso esta muito claro na fala 

de Mateus: 

"M: (...) agora o que eu acho e o seguinte, a arte, ela tern uma coisa cuhosa, quanto 
melhor, mais elitista no sentido da visao. Nao e, quer dizer, ela, ela... Todo artista 
evolui para um publico menor, embora, mais especializado. 
B: aham 
M: n§o 6, quer dizer, ou isso, ou voce vai entender que voc§ vai fazer uma coisa na 
qual voce nao acredita e que essa coisa vai ter um consumo, mas que nao e" 

interessante o consumo. O interessante e voce* fazer la, e, nSo fazer concessoes. 
B: uhum 
M: nao e, quer dizer, voce... se manter (?) ali. As concessoes, elas sao propostas, 
ne~? Eu tive varias... Contrato com rede de galenas nos EUA pra eu produzir 350 
obras a cada tres meses, n&? Ai, e um pacto com o diabo, ne? 
B: aham 
M: voce sabe exatamente o que e isso, voce vai pegar 50 pessoas, bota pra 
trabalhar e vocd assina e fica podre de hco e podre." 

E, em outro trecho: 

M: (...) Entao, esse compromisso, esse contrato entre o artista e a criagao, eu acho 
mais importante, do ponto de vista da arte (?). Francisco Brennand tambem e uma 
pessoa muito culta, muito rica, nao e? E um ermitao, ele esta la dentro sabado, 
domingo. Quando os operSrios aparecem, ele fica visitando pega por pega pra ver 
um aspecto diferente daquilo que nao conseguiu ver durante a semana porque foi 
distraido por A ou por B; quer dizer, esse e o artista. 0 que interessa ao artista 6 a 
arte, ne? Michelangelo. Michelangelo quando ele faleceu tinha um bad do lado da 
cama dele. Tinha em moedas de ouro o equivalents a um milhao e quinhentos mil 
ddlares num bad. Mas vivia..., se fosse hoje, era bornal com um pedago de 
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rapadura, farinha, came de charque, pra nao perder tempo e trabalhando, quer dizer 
que viveu como pobre a vida inteira, n6? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Quando Manuela fala da sua posture pessoal que dificulta o lucro, ela 

demonstra que o comprometimento dela nao e com o lucro, mas com o campo 

artistico, se preocupando com o repasse do seu saber, "em puxar as pessoas pra 

ceramica". Ao mesmo tempo, ela faz questao de falar que nao se sujeita ao desejo 

do cliente porque ela tern uma logica de acao regida por outro principio que nao o 

economico; nesse caso, a preocupagao em garantir a exclusividade das pegas. 

"B: o trabalho como artesa", artista popular e lucrativo? 
M: eu acredito que, de uma maneira geral, parece que e. Mas, aqui nao, nao 6. Nao 
e, mas devido mesmo ao meu htmo, sabe? 
B: uhum 
M: eu num.. Eu preciso de um retorno, como todo profissional precisa pra se 
valorizar, pra sobreviver, pra renovar, pra comprar matehais. Mas, e... Eu to muito 
mais empenhada nessa questao do repasse do que eu sei fazer. 
B: da transmissao, n6? 
M: do puxar as pessoas pra ceramica 
B: aham 
M: do que muito mais nesse retorno, e... de que eu tenho que produzir hoje pra 
vender amanha e, tern uma encomenda e quer tantas desse jeito e voce "N6o, 
calma ai!". Nao trabalho desse jeito nao, sabe? Nao. Entao, alguem ve um mural 
meu como eu tenho, ai, em restaurante, o tuhsta fica encantado, ai liga de 16: "Eu to 
aqui e num sei que, a senhora nao faz um desse pra mim?". "N§o, nao fago". "Mas, 
por que*?". "Porque esse projeto foi dai, voce1 pode vir aqui no atelie, a gente 
conversar e eu char outra coisa, mas esse e de 16". 
B uhum 
M: entao, isso e isso, essa postura impede que eu venda mais. Mas, eu num, num, 
nao reclamo. Acho que ta dando pra sobreviver, pra pagar aluguel, ne? Ta dando 
pra viver." 

Ainda nesse sentido, e interessante a reflexao de Mateus sobre o valor da 

arte, como ele anula o valor comercial, em funcao de um valor que nao se sabe 

precisar o que e. E como se o valor simbolico nao pudesse ter correspondencia com 

o valor economico, pelo menos nao direta, e uma correspondencia mais complexa 

baseada na crenga da autoridade artistica produzida pelo proprio jogo do campo. 

"M: (...) E isso o mercado de arte, e que nao tern nada. Eu tenho varios amigos no 
mercado de arte, no qual eu participo cada vez menos, galenas e tudo. Ainda na 
semana passada, eu disse pra um: "Olha, isso nao tern nada a ver com a arte". 
Entende, 6 uma outra coisa, a criagao e tudo e a maneira como eles... O leilao e 
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uma coisa triste, a maneira como se trata a arte. 0 leilao, sabe? Porque o valor da 
obra n§ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e" o valor comercial, e o valor intrinseco, ne? Aquilo que e. 0 valor 
intrinseco. (...)" 

Mas, em outra posigao no campo da ceramica, Natalia lida de forma diferente 

com o fator economico, e o sucesso de sua obra e o que da o torn da entrevista. A 

ceramista passa toda a sua entrevista falando dos seus clientes, das estorias das 

aquisigdes de suas pegas, etc. Mas quern sao esses clientes? Atores, celebridades, 

clientes famosos, medicos, juizes. O que eles tern em comum? Posse de capital 

economico. Seu prestigio como ceramista parece estar ligado, na sua propria visao, 

a sua relagao com uma clientela "importante" financeiramente falando e, nao 

necessariamente especializada em arte. 

N: e ai, tern muitas obras, muita gente ja comprou la da Globo. Tony Ramos, 
conheci ele, assim, pessoalmente. A esposa dele: "A gente ama o seu trabalho". Eu 
disse "Ah! Que otimo". Hebe Camargo, mas Hebe comprou no Complexo do 
Sauipe, na Bahia. E... Cados Alberto Parreira, tecnico da selecao. Ele, o dono da 
loja, ligou pra mim mais de manha "Natalia, sabe quern acabou de te comprar (...)?". 
Eu disse "Olhe, nao me acorde pra falar isso nao porque quern ganhou dinheiro foi 
voc§". Porque claro que ele superfaturou, ne? Entao, muita gente da Globo que ja 
me comprou, que j6 comprou pegas 16 e saiu muitas mat&rias mais nos jornais de 
Sao Paulo, do Rio por conta dessa loja que eles fazem a materia la e sai no jornal "O 
Globo", muitas materias sao la. 

As tensoes com o campo politico tambem apareceram na fala dos ceramistas. 

Ao abordar a venda de suas obras, em Joao Pessoa, Mateus e Carlos (pelo menos 

a parte de estatuaria) trouxeram a tona uma lei municipal que estabelece a 

obrigatoriedade da aquisigao de obras de artistas da terra para serem colocadas em 

edificios publicos e privados. A situagao e tensa, gerando controversias. Por parte 

das pessoas que estao adquirindo, estas colocam a frente da sua escolha criterios 

prioritariamente economicos, utilizando taticas para burlar o mecanismo da lei, ou 

torna-lo mais satisfatorio da perspectiva de seus interesses pessoais, como tentar 

baratear o valor da pega ou adquirir pegas menores, como fala Mateus abaixo: 

"M: (...) Agora, tern a lei do municipio que eles colocam (?) da pior qualidade. Nos 
temos construtores amigos, ne? Que nos pedem desculpas por nao ter onde colocar 
o nosso trabalho: "Nao, voce nao tern que me pedir desculpa, 6 uma escolha sua, 
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ne? Agora, o que eu tenho pra the dizer e que ali e a sua assinatura, quer dizer, la 
na frente: "Quern escolheu isso foi fulano, olhe o que ele pensava, como ele 
pensava a arte". Uma coisa nesse sentido. Nos colocamos esporadicamente uma 
obra em um edificio. Pusemos a coisa de quinze, vinte dias, n6s pusemos uma obra 
ai num edificio, que os condominos queham uma obra pequena, so que a lei 
determina o tamanho da obra pelo valo.., pela area do edificio. E nao foi aprovada. 
Foi numa obra media, nao foi aprovada, foi numa obra maior, foi aprovada. Mas, os 
que queham a obra mais barata, ligaram pra ca, pra saber detalhes se realmente era 
verdadeiro aquilo, se, porque nao foi aprovada aquela pega pequena se era mais 
barata e era o mesmo artista. Coisas assim dessa natureza. (...)" zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E, na fala de Carlos: 

"C: (...) Consegui uma coisa que poucas pessoas conseguem por determinagao, 
construi uma casa, tenho uma oficina, um espaco legal, que me da prazer em viver. 
Eu n§o tenho muita ganancia por dinheiro e as coisas vao acontecendo. Entao, voce 
canalizar uma escultura daquela, hoje, no mercado local diante das dificuldades que 
voce tern (...). 
(...) 
C: ai, veja bem, essa coisa mercenaha de botar uma escultura apenas pra resolver 
uma questao, sabezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e\.. juridica, porque hoje se determina que cada predio publico 
ou privado tern... 
B: tern que ter 
C: que ter uma obra de um artista da terra, sabe? 
B: aham, aham" 

Observar a enfase que Carlos da ao fato de canalizar uma escultura no 

mercado local, despoja o fato de uma ocorrencia corriqueira, pelo contrario, ele 

coloca essa frase numa gradacao de coisas que ele conseguiu na sua vida, 

comparaveis a ter uma casa, uma oficina, etc. 

0 campo da ceramica tern uma dependencia do poder politico como um 

facilitador para a comercializacao das obras. Especialmente, num contexto onde o 

mercado local de ceramica e pequeno e o grupo entrevistado (talvez Manuela seja 

uma excecao, isso nao ficou claro na entrevista) vende para fora do Estado. Entao, 

nao tendo esse mercado, composto por um publico consumidor fixo que legitime os 

artistas, eles precisam desse mecanismo da lei para dar saida as suas pecas, 

especialmente as mais caras, no caso de Carlos e Mateus, as estatuas. 

"C: ai, vem as politicagens sacanas do poder publico mesmo que a lei determina que 
voce pra adquirir uma obra de um artista voce tern que ter um concurso, certo? Ai, 
se adquire sem nada disso que e o caso da Estagao Ciencia, e o caso dessa zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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escultura de Mateus la da Lagoa (Ele se refere ao monumento publico "A Pedra do 
Reino"). Nao condeno nem a Mateus nem a Fulano11. Mas e errado, sabe? £ 
sacanagem. Ai, eu falei e chegou nos ouvidos de Ricardo. Ricardo anunciou um 
concurso, fez um concurso de escultura agora, mais de 30 mil reais pra cada 
escultura. Quer dizer, voce' compra a obra de um fulano por 150 mil reais e ai langa 
um concurso de 30 mil. Voce vai fazer uma escultura dessa de 30 mil reais, ai, v§m 
os impostos voc§ fica com 21 e o custo da execugao? Porque so de imposto, a 
prefeitura ja come muito ai. 
B: aham 

C: ela desconta o imposto de renda que 6 27, 5 mais 5,0 de (?), que nao e pra 
cobrar porque voce nao ta prestando servigo, voce ta fazendo um trabalho, certo? E, 
vem um outro imposto que e 1,5; 0,5, quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 um negocio de... pra um negocio de 
artesanato. Mas, bom, entao, voce tern, se voce tirar 30 %, voce teha 21 mil dos 30 
mil. E o custo dessa escultura, a questao do matehal, da obra? Entao, bicho, eu nao 
participo, eu nao participei porque segundo as informagoes foi 150 mil a de Mateus, 
130 a de Mateus, 150 a de Fulano e tal. Nao condeno nem a Fulano nem a Mateus, 
se eles viessem aqui (...), mas 6 ilegal, caceta. E, outra coisa, langou um concurso 
estadual, ele e prefeito e a lei e municipal, nao e estadual. Ele teha que langar um 
concurso pros artistas do municipio de Joao Pessoa, ta entendendo? Porque e 
assim que a lei determina. A lei federal, ela deixa em aberto isso, compre de quern 
voce quiser sem precisar fazer licitagao, mas a lei municipal, ela determina e ele tern 
uma emenda nessa lei. Eu tive que entrar com uma agko no Minisferio Publico pra 
poder que a lei seja cumphda porque ele, tambe'm, nao tava cumphndo (...). Eu meto 
o cacete mesmo." 

A luta de Carlos, essa reivindicacao junto a prefeitura, mesmo que denote 

alguma dependencia do campo da ceramica, diz respeito a especificidade da 

posicao dele no campo, atitude de alguem que ainda tern que conquistar um espaco, 

reivindica-lo. Podemos notar que nao existe uma univocidade em relacao as 

atitudes, Mateus tern uma atitude de desprezo em relacao ao poder politico, ate um 

certo ar de superioridade, ao relatar duas situacoes. Uma e a doacao de um 

monumento a cidade "A pedra do reino" que, segundo ele, nao foi totalmente coberto 

pelos financiamentos e pela prefeitura. Possivelmente, sua posicao no campo, como 

alguem consagrado, propicia esse desdem e a nao necessidade dessa 

reivindicacao. 

"B: A ideia de fazer o monumento "A Pedra do Reino" (escultura dele) foi uma 
encomenda, foi sua ideia? 
M: n§o foi. Foi uma... Um medico da Unimed, e tambem socio da Unicred, 
cooperativa da Unimed que visitou... Viu o nosso programa pelo STV, nao sei se 
voce chegou a ver isso (...). E um programa que e muito atrevido. 

1 1 O termo Fulano foi utilizado para manter a identidade da pessoa citada em sigilo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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na esfera da produgao e da distribuigao e a diversificagao das instancias de 

consagragao. 

Sobre o publico consumidor dos ceramistas, a maioria deles, pelo menos 

quatro dos cinco, falou, em algum momento da entrevista, que seu consumidor nao 

e o pessoense, ou pelo menos, se e tambem, esta longe de ser o consumidor 

principal. Gabriela diz que Sao Paulo e Rio de Janeiro sao seus principals mercados, 

Mateus diz que vive em Joao Pessoa, mas nao vive "de Joao Pessoa", Carlos e 

Natalia participam de feiras e exposigoes fora do Estado e do pais. 0 fato dos 

ceramistas daqui dependerem de compradores de fora, e do mercado em Joao 

Pessoa estar apenas comegando, no dizer dos proprios ceramistas, e urn sintoma 

da falta de autonomia do campo da ceramica pessoense. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"G: Nao, geralmente o mercado de Sao Paulo foi o mais quente, pra mim, sempre. 
Foi agora que Joao PessoazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA tci, sabe, assim, me procurando mais. Nunca deixou de 
me procurar, mas nao com a intensidade do pessoal de Sao Paulo, entendeu? 
Impressionante, assim, eu tenho uma abertura pra Sao Paulo muito grande. 
B: galenas... 
G: galenas e pessoas mesmo que viram ou que ouviram falar, sabe? 
B: viram o site... 
G: o site ja foi muito depois, n6? Mas, antes disso, sei la, nao sei como chegou ate 
eles. Teve urn dono de uma galena, a Brasiliana, de Sao Paulo, que ele teve em 
Joao pessoa, e eu tava no inicio mesmo. Foi na Gamela, Galena Gamela, viu urn 
trabalho meu, veio aqui em casa e comegou a me comprar. Talvez, tenha sido ele 
quern tenha dado esse impulso, entendeu? Talvez... E isso. Aqui, tern vendido sim, 
mas nao como pra fora, sabe? Rio e Sao Paulo." 

Outro fato que atesta a deficiencia do campo na esfera da comercializagao no 

mercado local e o fato do site ser um dos principais canais de venda deles, ao lado 

da venda nos atelies. So Natalia relatou tres espagos de venda da sua obra em Joao 

Pessoa, os demais falaram que faziam a venda no atelie. Para Carlos, "essa coisa 

do site, da internet, facilitou muito o comercio das artes", possivelmente, porque 

desterritorializa o mercado e as distancias com seu publico consumidor sao 

diminuidas, eles podem vender para outros Estados e para fora do pais. 

M: (...) Entao hoje, aqui, com o site, voce recebe... O site, primeira semana, voc§ 
recebe um email de Israel, outro de Berlim, outro de Portugal, entao, os tenteculos 
estHo, foram langados. 
B: e, tern quanto tempo que voce ta com o site? 
M: tern quatro meses... 
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B: ah... 
M: so. Tern tres mil visitas, entiio, e... E, consulta ceramica vai, consultando a parte 
da ceramica vai, quase 5 mil consultas. Essas pessoas que vai, faz visita, ai, vai na 
parte da ceramica, nao e, quer dizer, entao, ta ai, o mundo cada vez menor e, com o 
site, voce nao depende mais que as pessoas... "Sou do Rio de Janeiro", "sou de Sao 
Paulo", "vi o site e, gostaria de ver aqui o que vi no site" ou "esta aqui, o que e 
isso?", nao sei que la, "como manda?". Uma coisa assim, nesse sentido, tanto faz 
voce esta aqui como no interior da Paraiba, pronto, e a mesma coisa. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Talvez, a parte mais desenvolvida do campo seja referente a esfera da 

produgao pelo fato dos ceramistas nao possuirem profissoes12 secundarias e se 

sustentarem como ceramistas. 

As instancias de consagragao dos produtores e as instituigoes responsaveis 

pela difusao da ceramica ainda sao poucas e isso aparece na fala dos ceramistas. 

Mateus diz que, aqui, nao tern museu, Gabriela fala que, aqui, nao tern escola da 

arte. 0 que, no caso dele, surge num momento em que falamos do hibridismo das 

suas referencias. 

M: O nordeste nao, nao temos museu. Entao, a cultura de rua, a cultura oral 6 muito 
forte, entao, a feira, ne, e um festival semanal de manifestagao popular. Entao, as 
coisas vem dai, entao, tudo isso, ne, alguem falou, existe estudos sobre os 
arque'tipos no nosso trabalho, ne? 

E, no caso dela, tern a ver com o fato de ela ter procurado os ceramistas para 

realizar parte de seu aprendizado tecnico nos seus proprios atelies, ou seja, o 

ensino feito por uma mediacao pessoal e nao institucional. 

B: E, alem dessa expehGncia com Manuela, voc§... E que eu li no seu site que voc§ 
teve uma experi&ncia, tambem, com Carlos, com Mateus... 
G: sim, porque nao tern escola de arte, ne, em Joao Pessoa. Ja percebeu, ne? 
B: uhum... 
G: Entao, o que e que voce faz... As pessoas, e..., da terra, voce conhece porque 
voc§, a cidade e pequenininha, ne? J a nao 6 mais, mas era, ne? Voce conhece e 
pode transitar. Voce liga: "Posso dar uma chegadinha ai? Eu queria conversar um 
pouquinho com voce". Na verdade, o que eu fiz foi isso porque mesmo que voce 
tenha habilidade, falta a tecnica, ne? Voce sem a tecnica, voce... Nureyev (?) tern 
que passar horas na barra fazendo os exercicios e pra se fortalecer, nao daria 
aqueles voos de jeito nenhum ate. Entao, todo artista, pode ter o maior talento 
dentro dele, pode ser um g&nio, mas e preciso que alguem diga assim: "Faga assim, 
viu? Pra voce ter esse rosa aqui, voc§ precisa juntar isso com isso". Tudo, 

1 2 Com excecao de Manuela que, alem de ceramista, atualmente, coordena um projeto numa 
comunidade carente de Cabedelo. Mas segundo ela, "tambem e um trabalho com arte". 
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perspectiva, profundidade na pintura, entao, alguem tern que Ihe dizer. Entao, o que 
eu fiz foi isso, n6? "Mateus, posso dar uma chegadinha ai? "Pode". "Como e que 
fago, assim pra fazer, colar um brago, tal?". "Voce tome cuidado, porque voce tern 
que colar direitinho senao na queima, descola." E, informagoes. Eu fiz foi isso, eu 
procurei Carlos, procure! Mateus, Manuela, e como eu ja falei ne? E, mestre Abimael 
que 6 um senhor que, que, trabalhou na universidade, muitos anos, como assistente 
de ceramica, la, no Departamento de Artes. Foi assim um anjo na minha vida, tudo 
que ele sabia, ele me ensinou, de tecnica. E, o resto, a gente aprende quebrando a 
cabega. Quando nao se tern escola, quebrando a cabega, mesmo quando se tern 
escola, eu acho que as suas pesquisas 6 que Ihe levam num lugar so seu. (...) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3 A estrutura interna do campo da ceramica zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nesse topico, buscaremos apreender a estrutura interna do campo da 

ceramica em Joao Pessoa a partir do entendimento das relacoes objetivas entre as 

posicoes no campo. 

O segundo momento da analise de campo consiste em tragar uma 
topologia da estrutura interna do campo artistico, de modo a 
desvendar a estruturagao das relagoes (de supremacia e 
subordinagao, distancia e proximidade, complementaridade e 
antagonismo) que vigoram, em determinado momento, entre os 
agentes e as instituicoes — artistas maiores e menores, escolas e 
revistas, saloes e tertulias, academias e galenas — competindo pela 
legitimidade artistica. (WACQUANT, 2005, p.118) 

Tendo em vista que os campos de interacao sao espacos sociais de posicoes 

de individuos e o conjunto de suas trajetorias determinadas pela distribuicao 

diferenciada de recursos, a hierarquizacao das posicoes se da, justamente, devido a 

essa assimetria. Dessa forma, o campo artistico deriva sua estrutura da oposicao 

entre arte comercial (producao para o grande publico) e arte pela arte (producao 

para outros produtores). O sucesso comercial, ou seja, o reconhecimento por parte 

de um publico nao especializado implica a desvalorizacao da obra para o publico 

dos produtores. Ha um desnivel de avaliagao que provoca hierarquias diferentes de 

acordo com o sucesso junto ao grande publico ou aos pares, ou seja, de acordo com 

seu valor economico ou simbolico. Isso gera, por sua vez, uma hierarquia das areas, 

das obras e das competencias legitimas. 

A lei do campo e a dialetica da distincao, de forma que todos os produtores 

buscam a legitimidade procurando distinguir-se, uns dos outros, a partir de criterios 
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pertinentes ao campo. Essa logica de superacao dos produtores e a engrenagem do 

campo e o seu motor e a diferenciagao a partir de criterios artisticos/esteticos. 

A estruturagao do campo se da a partir da hierarquia da legitimidade conferida 

as obras, sendo os mais proximos das posicoes dominantes aqueles pertencentes 

ao subcampo da produgao restrita aos pares. Na verdade, a relagao com os pares e 

de concorrencia e de clientela. As obras produzidas nesse subcampo exigem do 

receptor uma disposigao propriamente estetica. As obras de arte erudita 

(...) derivam sua raridade propriamente cultural e, por esta via, sua 
fungao de distincao social, da raridade dos instrumentos destinados a 
seu deciframento, vale dizer, da distribuigao desigual das condicoes 
de aquisigao da disposigao propriamente estetica que exigem e do 
codigo necessario a decodificagao (por exemplo, atraves do acesso 
as instituicoes escolares especialmente organizadas com o fim de 
inculca-la), e tambem das disposigoes para adquinr tal codigo (por 
exemplo, fazer parte de uma familia cultivada). (BOURDIEU, 1982, p. 
117) 

Em um campo, as posigoes sao definidas em relagao as outras posigoes, e 

tendem a definir as tomadas de posigao (que vao de obras artisticas a manifestos 

politicos) que sao orientadas no sentido da conquista da legitimidade artistica. Os 

interesses especificos de cada posigao no campo conformam e direcionam as 

tomadas de posigao. 

Cada tomada de posigao (tematica, estilistica etc.) define-se 
(objetivamente e, por vezes, intencionalmente) com relagao ao 
universo das tomadas de posigao e com relagao a problematica 
como espaco dos possiveis que ai se acham indicados ou sugeridos; 
recebe seu valor distintivo da relagao negativa que a une as tomadas 
de posigao coexistentes as quais esta objetivamente referida e que a 
determinam, delimitando-a. (BOURDIEU, 1996, p.263) 

O espaco dos possiveis e a mediagao entre a posigao e a tomada de posigao, 

ele e apreendido "atraves de categorias de percepgao constitutivas de certo habitus" 

(Bourdieu, 1996, p. 265). As possibilidades "surgem" em fungao de um repertorio 

especifico adquirido em relagao ao acumulo da heranga de um campo, ou melhor, a 

partir da apreciagao e do conhecimento das tradigoes esteticas que conformam o 

campo. 

A partir de agora, nos deteremos as relacoes que configuram o campo, sao 

elas as relagoes objetivas entre os produtores, entre produtores e as instancias de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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legitimacao, e entre as instancias de legitimacao, a fim de apreender as posicoes 

dos ceramistas na estrutura do campo nesse momento da pesquisa. 

Sobre a relacao deles com os outros produtores, pretendo discorrer sobre seu 

capital propriamente artistico a partir das referencias a outros artistas feitas durante 

as entrevistas. 

Ja, sobre a relacao deles com as instancias de legitimacao, pretendo observar 

os circuitos (da decoracao, das artes plasticas, do artesanato) de cada ceramista a 

nivel da esfera da distribuicao, e, tambem do reconhecimento em meios diferentes, 

tais como revistas de decoracao, galerias de arte, catalogos, criticos de arte, etc. 

Como desenvolveremos nossa exposicao de forma comparativa sera impossivel 

dissociar a relacao deles com a instancias de legitimacao e a relacao diferencial 

entre essas mesmas instancias. 

Por ultimo, e a partir da constatacao da correspondencia entre as esferas da 

producao, distribuicao e consumo, procuraremos refletir sobre a rede de 

consumidores de cada ceramista, isto e, sobre a qualidade social do seu publico 

consumidor. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Relacdes entre produtores 

Ao questionar os produtores sobre suas influencias esteticas, recebi 

respostas variadas, mas, o que me chamou a atencao foi a diferenca entre as 

respostas de Mateus e Manuela, e as de Carlos, Natalia e Gabriela. 

E como se tivessemos dois polos, Mateus e Manuela citaram o nome de 

varios artistas plasticos, ceramistas, etc., falaram de suas relagoes de parceria com 

alguns deles, da proximidade estetica do seu trabalho com o de outros. Foram duas 

falas que revisitaram criticamente as producoes/tradicoes do campo da arte se 

posicionando negativamente, elegendo seus idolos, suas filiacoes esteticas, seus 

afastamentos. 

Ja, nas entrevistas de Carlos, Natalia e Gabriela, praticamente, nao aparecem 

nomes de outros produtores e, principalmente, quando aparece, nao e no sentido de 

uma revisao critica da estetica deles, como nas de Manuela e Mateus. 

Nesse sentido, a impressao que fica e que o desembaraco ao falar das suas 

influencias esteticas, a fluencia em remeter a outros produtores e a propria 



diversidade e especificidade das referentias, aproximam Mateus e Manuela do polo 

dominante do campo, isto e, da arte erudita. Enquanto que os demais, pelo menos, 

nesse aspecto, por serem vagos e imprecisos ao falarem das suas influencias, 

deteriam menos capital simbolico, o que os remete as posigoes subordinadas dentro 

do campo. 

Carlos me responde que a sua grande influencia vem da ceramica popular, 

cita rapidamente os nomes de Picasso e Aleijadinho. Gabriela, tambem, coloca de 

forma bem indiscriminada a sua referenda a arte indiana e pre-colombiana, faz, no 

entanto, uma referenda mais espetifica a um unico artista pessoense. 

A fala de Natalia, ao responder a questao sobre suas influencias, e mais 

sintomatica dessa posicao de subordinacao no campo. No momento, em que se 

esperava que ela abordasse o dialogo da sua obra com outros artistas, ela torna a 

falar dos clientes, da percepgao deles: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"B: Eu queria que voce falasse um pouco das suas influencias. 
N: Assim, eu achei que a influencia ela e\ mais assim, tipo assim, do Nordeste 
existe, ne? Nao tern como nao existir, porque la fora, a gente sabe, ne, eu escuto 
muito isso: " Ah, eu gosto muito dessa coisa nordestina", como ele fala, ne, ate a 
expressao existe dai, as florzinhas do Nordeste. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(...) 

N: E, das artes plasticas, porque nao deixa de nao existir as cores, e... essa, as 
cores que sao mais (...) que sao naturais. Eu echo que fica sempre essa influencia, 
nao tern como fugir, ne, do cenario, ne, do que a gente vive, do... Fora, a gente, 
quando chega la fora, a gente sente que as pessoas sempre voltam a dizer "Como 
essa e nordestina, como essa se parece com aquela cois... de (...) de florzinha, nao 
sei de que...". Porque sempre tern, nao e?" 

Ela resume as influencias ao Nordeste, sem especificar o seu argumento, 

sem estende-lo a uma estetica, e faz o mesmo com relacao as artes plasticas; do 

jeito como ela fala, parece que sua obra nao dialoga com a de nenhum outro 

produtor. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Relacao com as instancias de legitimagao 

O que se percebe, ao longo das entrevistas, e que cada ceramista foi 

construindo uma rede de contatos, de distribuidores, que Ihes conferiu lugares em 

circuitos diversificados. Identifiquei tres drcuitos, o do artesanato, o da decoracao e 
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o das artes plasticas que legitimam as obras e os produtores de maneira diferencial; 

os que estao mais proximo do universo erudito estariam em posicoes mais altas na 

hierarquia do campo. 

A homologia entre as tres esferas, producao, distribuicao e consumo, 

conformadoras da economia de um bem simbolico e o que permite pensarmos a 

existencia de espacos de legitimacao diferenciados que seguem a mesma dicotomia 

que caracteriza a esfera da producao, entre arte pura e arte comercial, e, talvez, 

uma outra divisao mais significativa na fala dos informantes, a divisao entre arte pura 

e artesanato. 

Dessa forma, acoes aparentemente isoladas de ganhar um destaque numa 

publicacao especializada, de figurar na area 'nobre' das artes plasticas dentro do 

Salao de Artesanato, ou de estar presente na primeira sala do museu "Casa do 

Artista Popular", sao acoes, na verdade, integradas, coerentes e conformadoras de 

processos de valorizagao simbolica e economica das obras e dos artistas, porque 

hierarquizam a visibilidade, legitimando algumas obras e desvalorizando outras. 

As instancias de legitimacao ou os espacos de consagracao, isto e museus, 

galerias, catalogos, feiras, exposicoes, etc., retiram seu poder de legitimar da sua 

associacao com a producao erudita, espacos da arte pura sao os mais distintivos 

nesse sentido (Salao de Artes Plasticas, Galeria Gamela, etc.), ou por sua 

associacao com a producao artesanal (Salao de Artesanato, SEBRAE) e, ainda, com 

a producao mais comercial (Lojas de decoracao, por exemplo). 

0 mundo de Gabriela e o das artes plasticas, da Galeria Brasiliana, da Galeria 

Gamela; na sua entrevista, ela comenta uma critica de uma museologa sobre seu 

trabalho e fala de uma oficina ministrada em um Congresso de Ceramica, quer dizer, 

ela fala de seu reconhecimento por instancias especializadas e eruditas. Nao faz 

parte de sua trajetoria uma proximidade com os ceramistas populares, com as 

comunidades. Veja, na fala abaixo, como ela ate se cobra sobre isso: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"G: Entao, essa ligagao (com a cultura popular), naturalmente, ela passa a existir. 
Voce procure as comunidades, eu nunca fiz isso porque n§o tive oportunidade, eu 
nunca dei oportunidade, e e uma coisa que voce tern que fazer, entendeu, procurer 
comunidades que fazem ceramica." 



A partir disso, considero que Mateus e Gabriela tern uma participacao mais 

clara e "pura" no circuito das artes plasticas. Manuela, Carlos e Natalia parecem 

ligados ao universo da decoracao, as relacoes com arquitetos, a exposicao de suas 

obras em lojas de decoracao. O circuito de Natalia parece ser mesmo o da 

decoracao, ou pelo menos, ligado a um universo menos erudito, revistas de 

decoracao, catalogos aereos, etc.; seus produtos estao a venda em lojas de todo o 

pafs, como ela, mesmo, fala. 

Na verdade, Carlos e Manuela parecem participar de dois circuitos ao mesmo 

tempo, nao e algo tao coerente. No caso de Manuela, embora fale que tern seus 

produtos expostos em lojas de decoracao, ela aborda a parceria com arquitetos na 

montagem de exposicoes dela. Fora isso, ela ministra oficinas com artesaos, esta 

como consultora do SEBRAE, sempre expos no Salao de Artesanato, organizado 

pelo Programa Paraiba em suas Maos, embora, no ultimo, ela ja estivesse na ala 

reservada ao Salao de Artes Plasticas. Carlos fala de encomendas de arquitetos, 

mas participa do Salao de Artesanato e faz parte de uma associacao de artesaos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Publico consumidor 

0 volume do publico e o seu grau de especializacao representam indicios da 

qualidade estetica de uma obra, entao, a divisao, aqui, esta entre o publico pequeno 

e especializado, que confere maior legitimidade as obras e o grande publico. 

Em relacao ao publico, a polarizagao mais acentuada se da entre o publico de 

Mateus, de colecionadores, e, o publico de Natalia, de pessoas importantes e 

famosas. Sobre a arte, Mateus diz: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"M: (...) Agora o que eu echo e o seguinte, a arte, ela tern uma coisa curiosa: quanto 
melhor, mais elitista no sentido da visao. Nao e\ quer dizer, ela, ela... Todo artista 
evolui para um publico menor, embora mais especializado." 

Natalia, ao contrario, fala de uma clientela que parece representar uma elite 

economica e nao necessariamente intelectual, ou com capital artfstico, o que fica 

bem claro na sua frase: "muita gente ja comprou, la, da Globo". 
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Hierarquicamente, Manuela esta mais proxima das posigoes dominantes do 

campo ja que seu publico consumidor conta com muitos arquitetos e pessoas 

ligadas a arte. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"B: e... E, voce tern contato com os seus consumidores? Ai, eu botei aqui... Na sua 
opiniao, o seu consumidor e, mais, o pessoense, o turista ou outros profissionais da 
area? Tambem queria saber se voce tern clientes fieis assim... 
M: tenho. Tenho um grupo cativo. (risos) Tenho um grupo de amigos, assim, aonde 
os arquitetos se incluem, sabe? E outras pessoas ligadas a arte, que eles tern assim 
um... Sabe, vem aqui e compra presente de casamento, que e uma coisa que todo 
mundo vai pras listas, ne? 
B: e, e. 
M: Nao, quer uma obra e nao compra coisas enormes de valor, assim, alto pra 
impressionar. E a obra em si que e o presente. 0 valor esta naquilo all, pode ser 
esse bem aqui (pega uma pega da mesa do atelie), mas e o trabalho de Manuela 
que eu vou dar. 
B: uhum 
M: entao, isso eu acho muito interessante, muito importante. Entao, tern um grupo 
assim que me valorize muito, me estimula muito, sabe, e gosta... Tipo Fulana 
(conhecida minha - uma arquiteta) que enche a casa... Isso e muito bom, sabe? Ela 
nao comprou pra botar num cantinho la, sabe, pra ter aquilo nSo, ela... ta presente 
na casa. (...)" 

Sobre Gabriela, ela nao caracteriza muito seu publico durante a entrevista, a 

nao ser quando diz que o seu mercado e Rio e Sao Paulo, e ela supoe que essa 

difusao em Sao Paulo deu-se a partir da venda da sua obra numa galeria de Arte 

Popular Contemporanea. E, no caso de Carlos, como ele tern duas produgoes, a dos 

objetos e a de estatuas, ele, provavelmente tern dois publicos, ja que o prego dos 

objetos e mais barato e "compram muito pra dar presente", sendo incomparavel, e 

na verdade, uma renda complementar, ao valor das estatuas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.4 A constituigao dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA habitus 

O objetivo deste topico e evidenciar a constituigao dos habitus dos ceramistas 

a partir de suas trajetorias sociais. 

Compreende-se por que a biografia construida nao pode ser mais 
que o ultimo momenta da progressao cientifica: com efeito, a 
trajetaria social que ela visa reconstituir define-se como a serie das 
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posicoes sucessivamente ocupadas por um mesmo agente ou por 
um mesmo grupo de agentes em espacos sucessivos (...). 
(BOURDIEU, 1996, p.292) 

As trajetorias sao formas de percorrer o espaco no qual se revelam as 

disposicoes dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA habitus. O esforco estara em perceber a estruturacao do habitus 

atraves das experiencias do atores que orientaram as suas praticas como 

ceramistas, o que inclui o processo de aprendizagem, a relacao com os pares, o 

momento de entrada no campo, como alguns dos aspectos a serem observados. 

Habitus e o: 

(...) sistema de disposicoes duraveis, estruturas estruturadas 
predispostas a funcionarem como estruturas estruturantes, isto e, 
como principio que gera e estrutura as praticas e as representacoes 
que podem ser objetivamente 'regulamentadas' e 'reguladas' sem 
que por isso sejam o produto de obediencia de regras, objetivamente 
adaptadas a um fim, sem que se tenha necessidade da projecao 
consciente deste fim ou do dominio das operacoes para atingi-lo, 
mas sendo, ao mesmo tempo, coletivamente orquestradas sem 
serem o produto da acao organizadora de um maestro ( BOURDIEU 
apud ORTIZ, 1983, p. 15) 

O habitus orienta a acao, sendo a condigao que preside a escolha, que 

informa as tomadas de posigao em um campo, mas, ele nao esta "livre" de 

determinacoes, de forma que ele, tambem, "(...) tende a assegurar a reproducao 

dessas mesmas relacoes objetivas que o engendraram". (ORTIZ, 1983, p. 15) 

E por meio destes esquemas interiorizados de compreensao que os 
artistas vao actualizar (ou nao) as potencialidades inscritas nas 
posicoes que ocupam. A pratica artistica nao pode ser deduzida 
somente a partir da localizacao estrutural; nem surge por si mesma 
das propensoes individuals; pelo contrario, nasce da sua dialectica 
turbulenta. Uma determinada obra de arte resulta da "sobreposicao 
de determinagoes redundantes" nascidas do "encontro mais ou 
menos 'feliz' entre posicao e disposicao" (Bourdieu, 1993: 207), entre 
a historia social e individual sedimentada no habitus do artista, por 
um lado, e a historia das lutas esteticas inscritas na estrutura do 
campo, por outro. (WACQUANT, 2005, p.118) 

Por isso, a seguir, iremos, a partir do material coletado nas entrevistas, tentar 

construir historias resumidas da constituicao do habitus dos ceramistas. 
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Mateus zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 processo de aprendizagem das tecnicas de ceramica foi feito com o pai de 

Francisco Brennand, que tambem foi o responsavel pelo repasse ao filho, que e um 

ceramista amplamente reconhecido13 no campo da ceramica. Ao dizer que esta 

ligado a mesma vertente, a mesma matriz que Brennand, Mateus fala da sua 

proximidade em relacao a um ceramista consagrado, de forma que ele esta falando 

da sua propria importancia e de sua localizacao no espaco do campo, como alguem 

ao lado de outro que esta no topo, ou seja, esta falando de seu lugar de consagrado 

tambem. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"M: (...) E..., ceramica na epoca so quern fazia era Francisco Brennand. 
B: uhum 
M: nao e, que esta fazendo agora oitenta e, fare oitenta dois, oitenta e tres anos no 
prdximo ano, n6? Entao, ceramica como oficio do, de artista era praticamente 
Brennand que fazia, nao e, os vasos, os murais. Nao fazia, ainda, a estatuaria de 
alta temperature como nos fazemos; que o pai dele foi o meu mestre e o mestre 
dele. 
B: ah... 

M: nos estamos ligados a mesma vertente. O pai fez uma amizade comigo e ele 
tinha uma especie de ciume, ele dizia que o pai gostava mais do meu trabalho que 
do dele (...)." 

Com relacao a sua origem social, Mateus tern um pai artista plastico que "fez 

escultura, fez pintura, tern uma pintura dele aqui na sala. Fez duas exposigoes de 

pintura no Brasil: apresentagoes de Amir Ayala, meia pagina do Jornal do Brasil. 

Mas, assim, pintava como quern toma ague, assim. Entao, arte pra gente nao e... A 

habilidade manual e uma coisa, nos nao fazemos muito esforgo". 

Mateus se localiza como a "primeira pessoa a fazer ceramica como 

expressao" em Joao Pessoa; situando Tota, Carlos e Gabriela depois dele. Estando 

na origem do campo, tendo envelhecido como ceramista, se situa, na sua fala, na 

posicao de alguem consagrado. 

"B: e, como e sua relagao com os arquitetos daqui, com decoradores? 
M: nao, num existe muito. Nao e nem por culpa minha, os arquitetos tern uma 
maneira de pensar, de... Eles sao condicionados e fem os grupos, os clubes que 
eles fazem de so vender aqueles... Uma galena filiada, entBo, eles vendem o 
produto daquela galena. Tern umas coisas assim que eu nao entro nisso nao. Chega 

Inclusive citado em quatro das cinco entrevistas realizadas. 
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aqui uma arquiteta, a gente atende bem e tudo. Tenho grandes amigos arquitetos, 
alguns indicam para edificios, mas nao, num... £ muito dificil e acho ate que um 
trabalho de uma force maior, ele chega a por o projeto de um arquiteto, de um 
ambientalista, e... a prove, ne? 
B: uhum 

M: porque ele pode pesar mais do que, porque ele tern uma visibilidade, ele tern 
uma... Ele e um mito, nao e? Entao, e dificil o arquiteto, quanto mais jovem mais 
dificil dele conviver com isso, com o consagrado, sabe, ai, fica uma coisa nesse 
sentido." zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Mas, ha outros indicios de sua consagragao, o fato de aparecer citado em 

duas entrevistas, por Gabriela como alguem que "ganha muito dinheiro" com 

ceramica, e por Carlos em dois momentos, um dos quais, Carlos se defende de uma 

suposta similaridade com Mateus, quer dizer, com alguem que e uma referenda no 

campo. Outro fator que denota a sua posicao de dominante no campo e o seu 

desembaraco para fazer crftica de arte, toda a sua entrevista e uma reflexao sobre a 

historia das contribuicoes esteticas do campo, sobre o que e arte legitima. Entao, ele 

fala de um lugar de quern se sente autorizado a desautorizar outros artistas e 

legitimar a verdadeira arte, que e professada por ele. A sua relacao com os pares 

(outros artistas) e a relacao de revisao critica da tradicao artistica, de eleger o que e 

bom, de excluir o que nao e. 

" M: (...) o que acontece com arte do seculo XX, toda, e que ela vem cada vez mais 
conceitual, e uma arte desprovida de emogao, cada um fica, n§, como se fosse uma 
batalha de pessoas dentro de casa com o brago pela janela. Ninguem corre hso. (...) 
os pintores ingleses, ne? Esses pintores sao muito ruins, David Hockney, o Freud, o, 
o, o outro que... e... faz as coisas aleijadas. Nao lembro o nome dele agora, nao 
sei... 
(...)§... aquilo (sobre Francis Bacon, minutos depois, ele lembra do nome) do ponto 

de vista da pintura, da arte da pintura e uma coisa muito ruim, nao e? O tema e bobo 
porque nao e voce pintar uma pessoa esquartejada que voce esta falando da dor 
humane, naozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e7 Entao, um Ticiano que pinta com emogao um tapete ou a roupagem 
de alguem, ali esta; um Cezanne que pinta natureza morta e tern a verdade ali, ali 
este. 
(...) 0 artista brasileiro, o pintor brasileiro de maior expressao, de maior conthbuigao 
para a arte do mundo 4 um cearense que a cotagao maxima que um trabalho dele 
atingiu foi 600 reais, n£?" 

Talvez, essa seguranca em relacao a definicao da arte legitima venha 

tambem de sua ligacao com outros artistas e com o Movimento Armorial, criado por 

Ariano Suassuna, de quern, possivelmente, tenha herdado essa influenda por 
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buscar a identidade nacional a partir de referencias a cultura do nordeste brasileiro. 

Sobre essas afinidades esteticas e a busca por uma arte realmente brasileira: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"M: (...) A primeira influencia foi Vitalino, nao e? Depois, e... o Aleijadinho, que pra 
mim e o artista mais perfeito, o maior artista brasileiro de todos os tempos, o 
Aleijadinho. E que e a, o coroamento da mestigagem brasileira, nao e, que ela esta 
em Garhncha, nessa coisa que o europeu jamais ira entender. Jamais ira entender a 
inventiva do brasileiro, ne?" zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Gabriela 

A ceramista mais nova no campo; comecou o offcio ha, mais ou menos, 15 

anos, aprendeu com Manuela uma ceramista mais velha no exercicio da profissao. 

Depois, teve aperfeicoamentos tecnicos em visitas aos atelies de Carlos e Mateus, 

tendo em vista o pequeno grau de institucionalizacao do campo em Joao Pessoa, ou 

seja, pela falta de escolas de arte. Teve uma experiencia de aprendizagem com 

mestre Abimael, assistente de ceramica no Departamento de Artes da UFPB. Ela se 

formou em Psicologia e relata uma busca profissional antes de se estabelecer como 

ceramista: 

"G: (...) Pra mim, foi por conta dessa angustia assim, dessa..., achando que as 
coisas nao tavam bem encaixadas, sabe, que eu comecei a procurar uma coisa 
dentro de mim que me desse um chao. Sabe como e? Entao, eu procurei por um 
longo tempo, eu estudei musica, eu estudei piano, estudei oboe, fiz massagem, 
sabe? Fiquei procurando e a coisa nao acontecia de forma firme, e, e, e, nao me 
dava assim, esse chao que eu tava procurando, esse planeta, n&? Entao, ai, por 
acaso, entrei no atelie de Manuela, que e aqui no Bessa e ela tava comegando umas 
oficinas, la, de cerimica. Ai eu: "Por que nao? Vou entrar aqui, nao to fazendo nada, 
ne?". Ai, entrei, entao, quando eu peguei no barro, bicho, foi aquela alegria, sabe 
como e? Uma coisa como se eu dissesse assim: "Ah! Agora eu sei o que e que eu 
vou fazer, sabe?". 

E se estabeleceu no campo, considerando seu trabalho lucrativo: 

"B: e... Eu queria saber, assim, se voce acha que e um trabalho lucrativo? 
G: lucrativo? Sei..., pra mim, foi. 
B: hum 
G: pra mim, foi porque eu paguei minhas contas e pago ate hoje, entendeu? Acho 
que eu nao quis ficar hca com isso nao, entendeu? 0 que eu quis e poder sobreviver 
com dignidade. Assim, e pagar as minhas contas e comer bem, poder sair com 
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algum amigo, pagar um restaurante, viajar de vez em quando. E, a ceramica me deu 
tudoisso." zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Sobre a origem social, foi casada com um artista plastico consagrado no 

campo artistico de Joao Pessoa, com quern guarda semelhancas esteticas. 

"G: (?) Eu posso dizer a voce que eu morei com Fulano, que e pai da minha filha, 
durante onze anos. Entao, eu posso dizer que eu tenho uma grande influencia dele, 
mesmo que seja na pintura, se voce olhar algumas, algumas gordinhas que eu tenho 
feito na ceramica e olhar um quadro dele, voce' vai ver que tern coisas que sa"o 
extremamente parecidas, os mesmos elementos. As vezes, eu boto aquele (?) na 
cabega, Fulano sempre bote, entendeu? 
B: uhum 
G: Depois que eu vim me dar conta, entendeu? 
B: uhum 
G: Num foi nada assim: vou imitar Fulano, entendeu? 
B: uhum 
G: E uma coisa que quando voce ta fazendo, ta ali, voce vai botando pra fora, aquilo 
que eu falei pra voce, ne? E uma coisa que voce viu, que voce curtiu, num tern 
como, entendeu?" 

Essa convivencia com um artista plastico e tudo que isso implica de 

aproximacao com o universo da arte parece ter contribuido, de alguma forma, para a 

facilidade que ela teve em aprender o oficio da ceramica, as tecnicas, as esteticas, 

e, para o seu rapido destaque no campo, Mateus se refere a ela como uma 

"ceramista extraordinaria". 

"G: (...) E, foi tudo facil pra mim como se eu tivesse assim prontinha pra despejar 
uma coisa assim, sabe? Nao teve nenhuma dificuldade assim: "Vamos fazer uma 
boneca?". Eu fazia uma boneca mesmo. "Vamos fazer um pe?" O pe saia. E ia 
simplesmente, sabe, sem ninguem me dizer: "Bote os dedinhos, agora, bote a unha 
por aqui, por ali". Nada disso aconteceu. Entao, essa coisa: "Quando comegou e 
como comegou?" (Ela se refere a pergunta que fiz a ela). Acho que o como e mais 
f&cil que o quando porque e um processo que vem acontecendo dentro mesmo. 
Assim, como pra minha filha que comegou a fazer ceramica agora, e j£ comegou a 
fazer tudo pronto, e tambem, de repente. Durante anos, ela tern 27 anos, a minha 
filha, quer dizer, eu fago ceramica a mais de vin..., quer dizer a uns 15, 16 anos, ela 
nunca quis. Entao, de repente, entrou aqui e disse: "Mae..." Tava thste, tava num 
tempo que tava tudo desencaixado na vida dela, sabe, levando pau nos concursos 
tudinho que tava fazendo. Ai, disse: "Mae, me de um pouquinho de barro. Posso 
ficar aqui?". Ai, eu disse: "Pode, claro, ne?". Dei. Ai, ja" saiu um caju com dois 
passahnhos, depois, saiu uma pinha, depois, saiu um alguidar Undo, cheio..., parece 
coisa de, de (?), sabe? Entao, ela tava com essa coisa dentro dela, sabe? O que ela 
viu, o pai dela e artista plastico, Fulano, ne?zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Conviveu durante tanto tempo vendo 
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ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA tragado, a linha, o fazer artistico, ne? Provavelmente se interessou, quando 
via uma revista de arte, olhava. Quando viajava, procurava os museus, olhava. 
Esses ingredientes, eles vao se ajustando, sabe, sendo elaborado la dentro e 
na hora certa, quando voce mais precisar e organizer o seu conteudo 
psicologico, mental, ai, a coisa ta ali, entendeu, prontinha. O canal se abre e 
voce flui. EssazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 a minha crengaporque essa e a minha experiencia." 

Aqui, cabe estabelecer uma homologia entre a historia dela com a ceramica e 

a da filha. As duas tiveram extrema facilidade no desenvolvimento do oficio, as duas 

conviveram com um artista plastico e tudo que esta implicado, como Gabriela 

mesmo falou. 0 pedaco do texto em destaque, no meu entender, se encaixa a 

experiencia de Gabriela. A metafora da "cozinha interna" que ela usa no inicio da 

entrevista pode ser interpretada como sua convivencia com um universo que estava 

sendo assimilado: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"G: Entao, Bruna, essa estoria de como comegar alguma coisa e muito doido. Isso 
porque eu acredito nessa cozinha interna que a gente vem elaborando tudo na vida, 
o que a gente viu, o que a gente conheceu e a (...). Nao sei se voce ja percebeu, 
mas eu percebo que todo ser humano tern essa, e uma angustia pulsante, essa 
coisa que a gente nao explica bem, mas ta sempre ali." 

Manuela 

Seu aprendizado se deu em um curso de extensao na COEX, em Joao 

Pessoa, mas seus estudos nunca estao completos e se dedica a pesquisa visitando 

atelies de outros ceramistas ate hoje. Sua "entrada" no campo da ceramica foi ha 

aproximadamente trinta anos. 

"M: (...) Ai, entao, eu comecei mesmo, sabe? E..., a..., foi xilogravura, pintura, 
histona da arte, desenho, escultura, e... Bom, dai, eu acho que esse contato assim 
mais, eu nem digo academico, mas o contato com pessoas que tinham grande 
sensibilidade, que perceberam em mim, sabe, alguem interessada e que... podia, 
tambem, crescer nessa area; eles me deram muito apoio. Entao, foi Flivio Tavares, 
Teresa Carmem de Recife, Montez Magno de Recife. Essas pessoas foram muito 
importantes, elas me mostraram um mundo da arte diferente. E, ai, atrav&s de 
leituras, eu acho que isso foi uma concepgao diferente do fazer, que nao e um fazer 
e... puramente artesanal, repetitivo. 
B: aham 
M: mas, ele tern uma base teorica tambem." 
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Sobre sua origem social, sua mae tinha uma especie de Liceu de arte e oficio 

que funcionava na sua casa. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"M: entao, nos nunca fomos obhgados a trabalhar pra ela (se refere a mae), nem 
com ela, mas acho que essa viv§ncia nos deu, a todos, uma oportunidade de 
vivenciar assim, a criatividade aflorando a cada hora: as cores, as formas, essa, a 
coisa do reaproveitamento; tudo foi la da infancia." 

O que marca a fala de Manuela e a reflexividade do seu processo de 

aprendizagem que nunca esta completo, mas em constante andamento e 

aperfeicoamento. A diversidade do seu processo de aprendizagem foi resumida por 

ela em tres momentos: o curso com artistas plasticos, a ida aos atelies de artistas 

populares, e, aos atelies de outros ceramistas. Na sua entrevista, aparecem nomes 

de varios produtores de ceramica que sao referencias para o trabalho dela. 

"B: e... Tern algum artesao, artista plastico que Ihe influencia, the influenciou? 
M: muitos. Bom, como eu falei, anteriormente, eu tive, e..., professores, como Flavio 
Tavares, Tereza Carmem (...), Montez Magno, que foram, assim, muito importantes. 
B: uhum 
M: depois, e... Eu andei circulando por atelies de varios artistas populares - oleiros, 
mulheres paneleiras, que eu trabalhei com elas no interior da Paraiba, em Serra do 
Talhado... 
B: hum 
M: Gurinhem, Tracunhaem. E, com essa, com esse pessoal, inclusive trouxe alguns, 
Serra Branca, inclusive, trouxe pra oficina no meu atelie. Entao, com eles, eu 
aprendi muito, muito mesmo. Mas, nao me contentei so com isso, achava que, e... 
Voce tern que aliar esse conhecimento, que e uma coisa que ja vem de geragao em 
geragao, que 6 uma coisa super importante, mas voce tern que aliar um pouco ao 
contemporaneo, ne? 
B: uhum 
M: Entao, 6... Eu sai, saio de vez em quando e vou para um atelie de algum 
ceramista, fora, que eu acho que tern um trabalho, que tenha uma pesquisa, que 
vale a pena eu conhecer aquela pesquisa. Entao, tern Frieda Dourian, eu ja estive 
com ela, Katsuko Nakano, inclusive, eu ja trouxe Katsuko, um grande nome na 
ceramica. E...Megumi Yuasa, que e um ceramista e uma figura humana maravilhosa. 
B: uhum" 

Manuela migra de outras linguagens para a ceramica. Nessa passagem, ela 

ja demonstra a importancia do seu trabalho como educadora para a sua constituigao 

profissional. 
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"M: Como eu falei antes, eu nao comecei pela cerSmica, eu comecei vendo outras 
linguagens, ne? E, depois, e... Inclusive ceramica, assim, nao me atraia de jeito 
nenhum. Por razoes de saude, eu tive que deixar de pintar, trabalhar com a madeira 
porque voce tern que lixar, tern o cheiro da tinta que e muito forte. E ai, e... Comecei 
so a desenhar. Quando eu abri uma escola, uma pre-escola e comecei a trabalhar 
com as criangas, eu dei o barro pra elas. E, a medida que eles foram trabalhando, 
eu tambem fui trabalhando, e, ai, pronto, me apaixonei e ate hoje, sabe? Ai, eu vi o 
que eu sempre digo que o barro era o grande (?), tava me chamando ali." zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ela se dedica ao repasse das tecnicas dando oficinas no seu atelie e no 

interior da Paraiba. Isso define um pouco sua relacao com outros produtores, alguns 

foram seus alunos, inclusive foi ela quern ensinou algumas tecnicas a Gabriela. 

"B: uhum. E, voce acompanha o trabalho de algum artesao daqui? 
M: olhe, e... Acompanho, sim, porque eu dei aula, aqui, e, alguns sairam pra montar 
o atelie proprio. Entao, sao pessoas que eu tenho vinculo, sabe? E, sempre me, me 
mostram, me perguntam. Pedem pra eu escrever alguma coisa. (...) no sertao, como 
eu disse, eu acompanhei essas mulheres da Serra do Talhado, trabalhei com elas 
um certo tempo, la pra la, dormia, ficava, sabe, acompanhando. E... as de Serra 
Branca, eu fiz oficinas com elas pelo Estado, ne, e era... Montei um projeto pra la 
que era um projeto Undo, mas infelizmente nao foi possivel ir adiante e, acompanho, 
assim, de visitas. 

(...) 

B: e essas oficinas que voce ministrava, elas sao sempre iniciativas suas ou 
parcerias? 
M: as primeiras foram iniciativa minha atraves dessa oficina que se chama Pedra do 
Reino. (...) Agora esses outros nao, esses eu sou convidada pra fazer a oficina, eu 
fiz pelo CTI Nordeste." zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Carlos 

Carlos diz que foi autodidata, que seu processo de aprendizagem se deu sem 

a mediacao de escolas de arte e professores. 

"C: Veja bem, eu sou autodidata, certo? Eu nao tive, eu nao tive escola. Hoje, a 
maioria de... dos conceitualistas, eles nao admitem mais que voce diga que e 
autodidata porque se tern uma gama de informagoes que ta ai, e que voce..., seha 
uma burhce voce se auto-denominar como autodidata porque voce busca, pesquisa. 

(...) 
C: (...) Entio, mas eu nao tive curso de formagao. 
B: aham 
C: nao tenho curso academico nem, nem... foi atraves de pesquisa realmente, foi... 

viver.. nesse convivio mesmo do mundo 
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B: aham 
C: e a vida, enfim." zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Sobre sua origem social, iniciou um curso de graduagao em Comunicacao 

Social e nao concluiu. Trabalhou no jornal, foi funcionario publico, entrando para o 

mundo das artes, pela pintura, nos anos 80. Teve dificuldade em se dedicar as artes 

no initio da carreira pela falta de tempo ja que necessitava do retorno financeiro 

imediato, depois, decide deixar as outras profissoes. Atua como ceramista ha 25 

anos. 

"C: (...) cheguei a entrarna universidade, comecei comunicacao social, mas desisti. 
B: uhum 
C: Trabalhei em jornal ha muito tempo, vi que nao era por ai, fui funcionario publico, 
deixei tudo, ta entendendo? E... porque eu vi, nem era, nem eu conseguia fazer 
nada nas artes, porque atrapalhava as coisas, porque eu nao tinha meu tempo, 
sempre... Tempo disponivel pra isso, e eu me conscientizei que quern trabalha com 
arte, ele tern que pagar seu prego, certo? 
B: aham 
C: E um prego que voce paga, dessa liberdade, que e uma liberdade muito Ficticia, 
num existe essa liberdade, voce tern que ter disciplina. 
B: aham 
C: voce tern que ter normas consigo mesmo, voce tern que se auto-administrar, se 
nao voce se ferra. 
B: uhum 
C: Porque num existe essa coisa de que o artista: "Ah, o artista num liga pra 
dinheiro". Que historia e essa? Isso e uma conversa, uma balela. Todo mundo, hoje, 
necessita realmente, hoje nao, sempre se precisou de dinheiro, voce vive num 
mundo capitalista, como vai viver sem dinheiro, n£? Num existe isso." 

A trajetoria de Carlos e marcada por essa necessidade do lucro, isso faz ele 

permanecer em outras profissoes antes de virar artista plastico e faz, tambem, 

quando ja ceramista, ele optar pela producao de objetos como "alternativa realmente 

de sobrevivencia" porque estava "vivendo uma fase economica muito diffcil". 

"C: (...) Em 82, 81, 82, fui trabalhar no Correio da Paraiba, no jornal, ai eu tive 
acesso as bobinas de jornal (...?) e as tintas. Pegava 50 metros, 60 metros de papel, 
ficava rabiscando, ficava pintando, preto e branco e, os jornalistas comegaram 
"Carlos, porque voce nao faz isso em tela?" E, eu comecei a buscar esses 
caminhos, nao sei que e, comecei a desenvolver (...?). Em 82, eu fiz minha primeira 
exposigao em tela, certo? Nao consegui galeria, nSo consegui. Ai, eu loquei um... 
hotel e fiz, o hotel Tropicano que hoje 6 a Casa Civil, eu acho. E, fiz ai, depois, 
comecei... comecei a expor, ai, em 85, eu comecei a fazer ceramica, comecei a 
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enveredar pelo caminho da ceramica escultural, certo? Em 90, noventa, noventa e 
pouco, foi quando eu entrei nessa parte mais do objeto como alternative realmente 
de sobrevivencia porque tinha desaparecido o dinheiro de circulagao, a gente tava 
vivendo uma fase econdmica muito dificil e ai, eu sabia que nao era possivel 
sobreviver dessa forma e, ai, procure! essa coisa da UTI (utilitarios interessantes)." zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Durante um momento de sua carreira, realiza trabalhos de intervencao 

urbana. Esses trabalhos tern um carater contestatorio, denunciador, pelos temas 

trazidos a tona. Como ele mesmo fala, causaram um "rebulico" grande, tendo 

repercussao na mfdia nacional. Porem, o que parece e que a visibilidade alcancada 

deu-se, principalmente, por motivos polfticos, referente ao conteudo das pecas e nao 

por motivos esteticos, ou seja, pelo aspecto, propriamente, formal das pecas. 

"C: (...) Nos anos 80, ningu£m ocupou mais midia, aqui, do que eu, eu fazia... Eu fiz 
muitos trabalhos pesados, fortes, de rua, intervengao urbana, onde chamava 
atengao realmente e eram trabalhos de protesto porque na epoca era um buraco. 
(...) Enta~o, eu fiz "Em respeito a vida", confeccionei 20 bonecos com capuz, com 
luva cirurgica melada de sangue e tal, depois foi 20 forcas e pendurei esses bonecos 
na Epitacio Pessoa e... durante 2 km. EntSo, as forcas saiam do poste, com o 
bonecao pendurado com o nome em cima "Capitao Lamarca", "Vladimir Herzog", 
(...), esse pessoal, lideres que foram mortos durante a repressao militar. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(...) 

C: (...) Ai, eu botei uma cruz bem grande e botei oitocentas e poucas cruzes na 
lagoa, transformei a lagoa num grande cemiterio, ali, nas proximidades do ponto de 
onibus. Outro rebuligo grande tambem e tal. Chegou a sair no Jornal do Brasil, na 
Folha de Sao Paulo, essas coisas..." 

Sobre sua relacao com os pares, ele fala de artesaos e de arquitetos, mas so 

remete a dois ceramistas para negar a suposta similaridade de sua obra com a 

Mateus e a de Brennand. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Natalia 

Sua aprendizagem se deu no curso de graduacao em Educacao Artfstica, 

mas, depois que se forma vai trabalhar na area de Enfermagem. Essa fala abaixo 

pode dar pistas sobre sua origem social, porque ela fala da necessidade de trabalhar 

para nao ficar na ilusao de ser artista, de se sustentar fazendo arte. Ela teve que 

procurar uma profissao que Ihe desse um emprego mais "garantido". Entao, ela fazia 

ceramica como um hobby, nas horas vagas, era uma atividade secundaria. 
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"A/.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (...) Ai, depois quando meu pai faleceu e eu tive que vim prazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Cei e aqui foi que 
eu... Despertou a vontade de fazer o curso de Educagao Artistica, como eu falei. E a 
historia desviou pra uma outra. Eu nao queria ficar so na ilusao de fazer Educagao 
Artistica, que queria fazer outra area, ne, que foi Enfermagem e fui contratada. 
Entiio, quando eu comecei a trabalhar, ficou mais dificil porque trabalhando e 
casada jet com os filhos, eu tive que fazer so nas horas vagas, eu ficava fazendo 
alguma coisa, sabe?" 

A ceramica passa a ser sua profissao e, ela consegue uma valorizacao 

economica do seu trabalho. Esse parece ser um fator fundamental para ela, ja que 

narra as estorias das aquisicoes de suas pecas por clientes 'importantes', durante 

toda a entrevista. A necessidade de trabalhar que retarda o inicio de sua carreira 

parece justificar a importancia que o exito comercial tern para ela. 

"B: uhum. E voce acha o seu trabalho, o trabalho como ceramista, um trabalho 
lucrativo? 
N: e\ Foi por isso que eu indiquei a muita gente e, ate hoje, eu insisto em dar curso, 
eu acho que todo mundo 6 capaz. Assim, porque voce nao tern ideia, assim, no 
inicio mesmo quando eu comecei assim, porque eu achava assim, eu fazia o curso, 
nem conclui o curso, e, ja estava vendendo tantas obras, fazendo exposigdes fora 
que na epoca aqui nao tinha muito, as pessoas aqui nao se envolviam. Agora sim, 
mas antes, ninguem nao tava muito interessado nao." 

Sua entrada no campo tern, aproximadamente, trinta anos. Atuou como arte-

educadora, dando aulas de ceramica, em casa, para familiares e vizinhos e, em 

outras instituicoes. 

"B: E, essa experiencia de dar aula, que voce trabalhou com arte-educadora, queria 
saber, voce ja deu muita aula de ceramica pra outras pessoas? 
N: j^. Quando tern, assim, feira de ciencias no SESC Colegio, que e um colegio-
modelo; SESC centenario, na semana da cultura; na Universidade mesmo, as 
vezes, eu ia la, fazia curso de extensao. E... Espago Cultural, agora, no Festival das 
Artes Plasticas, tern uma associagao la, eu dei cursos tamb6m a muita gente assim, 
das comunidades, gente de todas as areas assim (...)." 

Portanto, a partir da investigacao realizada nesse capitulo, se delineia uma 

topologia do campo da ceramica em Joao Pessoa. E claro que nao e possivel uma 

constatacao precisa acerca das posicoes dos agentes no campo. Trata-se, aqui, de 

sugerir as posicoes provaveis a partir da nossa interpretagao acerca das trajetorias, 
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das referencias esteticas, dos circuitos de circulagao das obras, etc., enfim, da 

constituigao do habitus de cada um dos produtores trazida a tona no momento da 

entrevistas. 

E a partir da relagao entre a estrutura interna do campo e as disposigoes dos 

agentes que se pode inferir os espacos "ocupados" por cada um dos produtores. 

Vale lembrar que o principio hierarquizador do campo de produgao artistica e o 

criterio estetico. Este principio dinamiza a relacao dos produtores que procuraram 

atraves deste distinguir-se entre si. Principios heteronomos ao campo, como o valor 

comercial da obra, sao desvalorizados da perspectiva propria do campo, 

estabelecendo a oposigao, tantas vezes ja citada no texto, da arte erudita com a arte 

comercial ou com o artesanato. 

Considerando isso, as posicoes dominantes sao ocupadas pelos ceramistas 

que estao mais proximos a arte erudita, e no caso, os que fazem isso de forma mais 

"pura", e Mateus e Gabriela. Quando os alinho na mesma posigao e porque os estou 

considerando em relagao aos demais, de forma comparativa, mas, uma analise 

minuciosa tornaria necessario diferencia-los entre si, ja que Mateus esta numa fase 

de consagragao e Gabriela, de ascendencia. Ela tern a entrada mais recente no 

campo, e ele se localiza na propria origem do campo em Joao Pessoa. Feitas as 

ressalvas, para o alcance da nossa analise, Mateus e, em seguida, Gabriela estao 

em posigoes hierarquicamente superiores aos demais. Ja, Manuela, estaria numa 

posigao intermediaria, denotada pelo transito constante que faz entre o universo 

erudito e o da arte popular. Carlos e Natalia se encontram em posigoes de 

subordinagao, por estarem identificados a arte popular e a arte comercial, 

respectivamente. Nesse sentido, cabe nova ressalva, acredito que Natalia esteja 

numa posicao ainda menos privilegiada que a de Carlos. 
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Capitulo III - Tradicao e modernidade na ceramica pessoense 

3.1 Tradicao e modernidade zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este capitulo abordara os valores modernos e os tradicionais incorporados a 

ceramica pessoense na esfera da producao e da distribuicao. No nivel da producao, 

discutiremos a relacao dos ceramistas com as tecnicas e as esteticas. No nivel da 

distribuicao, abordaremos os canais de venda: oszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA sites e os atelies. 

0 que pretendemos, aqui, e abordar os distintos e aparentemente 

contraditorios valores associados ao mesmo bem simbolico. Com a frase. "os 

artistas usam as tecnologias avancadas e ao mesmo tempo olham para o passado 

no qual buscam certa densidade historica ou estimulos para imaginar" (GARCIA 

CANCLINI, 2006, p.353), Garcia Canclini (2006) expoe esse pendulo feito pelos 

produtores de bens culturais. Ao dizer que os produtos hibridos ja nascem 

pertencendo ao sistema capitalista, ele esta chamando atencao para a centralidade 

do mercado. O mercado de bens simbolicos orquestra, em alguma medida, senao os 

processos de hibridagao, pelo menos os niveis de hibridagao desses bens. 

Acredito que ha uma seletividade na escolha dos valores tradicionais e 

modernos agregados a ceramica, uma seletividade que obedece, de alguma forma, 

a "leitura" de mercado realizada pelos proprios ceramistas. Nao uma leitura 

subjetiva, mas uma leitura circunscrita num campo especifico de producao, 

distribuicao e consumo, devedora da posicao e da trajetoria de cada produtor nesse 

campo. Veja como Thompson (1995) situa essa questao: 

Um individuo emprega recursos, baseia-se em regras e implementa 
esquemas com o objetivo de produzir formas simbolicas para um 
receptor particular ou para um conjunto deles, e a expectativa de 
recepgao de tais formas faz parte das condigoes de sua producao. 
(...) Nao e dificil encontrar outros exemplos das maneiras pelas quais 
a expectativa antecipada da recepcao das formas simbolicas e 
rotineiramente incorporada as condigoes de producao. Um artista 
pode modificar o estilo de seu trabalho tendo em vista alcancar uma 
determinada clientela (...). (THOMPSON, 1995, p. 201) 

Entendendo que "a expectativa antecipada da recepcao das formas simbolicas" 

modifica as condigoes de producao dessa mesma forma, cabe o esforgo do 

entendimento da esfera do consumo, para alem dos seus aspectos economicos, 
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como campo de producao de significados e, tambem, de formas simbolicas. Uma 

esfera que se revela como um espaco de producao de subjetividades a medida que 

possibilita a construcao de identidades a partir de escolhas. De acordo com 

Retondar (2008, p.145), o consumo e o "(...)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ato de escolha reflexivamente 

orientado." E, 

Em outras palavras, se identidades sao produzidas e definidas 
dentro do processo de consumo, elas nao mais se impoe totalmente 
de 'fora" sobre individuos e grupos, formando suas identidades 
deliberadamente, mas ao contrario, sao demarcadas por intermedio 
de "atos de escolha", atraves do ato de consumo, juntamente com 
um conjunto de marcas identitarias que se encontram dispostas no 
interior do sistema de consumo. Neste caso, o individuo, enquanto 
consumidor, passa a ser tambem agente no interior desse processo 
de identificacao social. (RETONDAR, 2008, p. 149) 

Essas "identidades flexiveis", se constituem, caso a caso, mediante 

apreciacao subjetiva dos significados associados aos produtos e bens de consumo. 

As identidades dos individuos, nessa perspectiva, seriam delineadas a partir da 

diferenciacao pela identificacao a determinados valores que estao associados aos 

objetos. 

0 processo do consumo envolve a producao de significados, por ser um 

sistema de significacao que supre necessidades simbolicas, traduzindo relacoes 

sociais e elaborando experiencias subjetivas. A funcao comunicativa dos objetos os 

estabelece como marcadores sociais. (DOUGLAS, 2006) 

A partir disso, poderiamos pensar que existe nao uma, mas varias logicas que 

orientam o consumo de ceramica e que elas estao associadas aos mais diversos 

valores, tais como a tradicao, a arte, o individuo, o regionalismo, etc. Esse 

imaginario14, produzido na esfera do mercado, influencia o consumo dos objetos, 

possibilitando o consumo de algo atraves do objeto. 

A identificacao a valores parece ser uma importante referenda para a 

interpretacao das escolhas dos consumidores, apontando para uma rede de 

significados acessada no ato do consumo. 

Nesse sentido podemos pensar que os ceramistas elaboram suas estrategias 

de comercializacao cientes disso. Esse balanco realizado por cada ceramista na 

1 4 Em sua analise, Lauer (1983) coloca que o incremento das compras de objetos de artesanato 
parece ser fruto de uma nova mentalidade de alguns setores urbanos atribuida, geralmente, ao 
populismo e ao nacionalismo, e que inclui valores e sinais de origem popular. 
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hora de definir suas tomadas de posicao nao sao homogeneos por se relacionarem 

com as suas diferentes posicoes no campo da ceramica em Joao Pessoa. 

Pretendemos explicitar de alguma forma essa complexidade ao longo desse 

capitulo. E claro que seria dificil abordar todas as diferenciacoes implicitas em cada 

escolha, em cada tomada de posicao e interpreta-la como moderna ou tradicional. 

Mas, pretendemos sugerir uma associacao a alguns valores empregados nas 

estrategias elaboradas pelos ceramistas em questao. 

A respeito do seu estudo sobre a plastica nos Andes peruanos, Mirko Lauer 

(1983) se depara com valores contraditorios quando se trata da promocao desse 

artesanato. O desenvolvimento de um mercado capitalista para produtos fabricados 

num contexto socio economico pre-capitalista, as transformagoes da produtividade e 

da estrutura de emprego dos participates, o aparecimento e a proliferacao do 

trabalho assalariado nesta producao - sao, segundo LAUER (1983), as principais 

forcas transformadoras do artesanato. Seu fomento, de acordo com o autor, constitui 

um impulso contraditorio: 

(...) deseja incrementar o comercio e, ao mesmo tempo, manter a 
"pureza" das formas; quer aumentar a producao e, ao mesmo tempo, 
manter o sentido original de qualidade; procura modificar o processo 
produtivo, mas advoga pela manutencao dos valores tradicionais, 
como um expediente para tomar mais fina a casca do ovo que 
servira para fazer omelete sem, contudo, rompe-la. (LAUER, 1983, 
p.56) 

E evidente que se trata de outro contexto, e ainda, de outro objeto de estudo, 

mas, acreditamos que existe uma proximidade no universo desses bens simbolicos 

com relagao a esse ordenamento que visa um equilibrio delicado. Por um lado, para 

se ter uma boa insergao no mercado, o planejamento e a sistematizagao da 

produgao sao imprescindiveis porque visam o maior controle de qualidade sobre os 

produtos; por outro, a busca pela autenticidade, por algo unico, que remeta a um 

passado, a ideia de tradicao, parece dar o torn do desejo e da procura do 

consumidor por esses objetos. 

Garcia Canclini (2006) argumenta que tamanha difusao do folclore e do 

popular, nos tempos atuais, deve-se as diferentes fungoes que seus produtos 

mantem. Umas, tradicionais, outras modernas. "(...) atraem turistas e consumidores 

urbanos que encontram nos bens folcloricos signos de distingao, referencias 
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personalizadas que os bens industrials nao oferecem". (GARCJA CANCLINI, 2006, 

P- 22). 

A fim de entendermos o apelo da "tradicao" como estimulo para o consumo 

da ceramica, e necessario investigar o sentido da propria nocao de tradicao. Em 

Giddens (1997), tal nocao esta defmida da seguinte forma: 

(...) a tradicao esta ligada a memoria, especificamente aquilo que 
Maurice Halbwachs denomina 'memoria coletiva'; envolve ritual; esta 
ligada ao que vamos chamar dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA nocao formular de verdade; possui 
'guardiaes'; e, ao contrario do costume, tern uma forca de uniao que 
combina conteudo moral e emocional. (GIDDENS, 1997, p. 81) 

Destrinchando: A tradicao, que organiza a memoria coletiva, necessita de 

rituais para sua preservagao, isto e, de praticas sociais. Os rituais sao interpretados 

pelos guardiaes que revelam a verdade. A verdade formular tern sua validade 

garantida nao pelo seu conteudo em si, mas pelos acontecimentos provocados nos 

rituais, ja que a performance e a sua linguagem. 

Na tradicao, o passado e reconstruido socialmente, mas, convem lembrar 

que, a tradigao e: 

(...) uma maneira de lidar com o tempo e o espaco, que insere 
qualquer atividade ou experiencia particular dentro da continuidade 
do passado, presente e futuro, sendo estes por sua vez estruturados 
por praticas sociais recorrentes. A tradicao nao e inteiramente 
estatica, porque ela tern que ser reinventada a cada nova geragao 
conforme esta assume sua heranga cultural dos precedentes. A 
tradicao nao so resiste a mudanga como pertence a um contexto no 
qual ha. separados, poucos marcadores temporais e espaciais em 
cujos termos a mudanga pode ter alguma forma significativa. 
(GIDDENS, 1997, p.44) 

Num sentido inverso, a sociedade pos-tradicional reconstroi o passado de 

forma reflexiva para ter autonomia em relagao a ele, o passado e investigado. A 

continuidade das praticas tradicionais pressuposta pela sucessao das geragoes 

esbarra numa condigao moderna, a questao da escolha. 

Nas sociedades pre-modemas, a tradicao proporcionou um horizonte 
de agio relativamente fixo. (...) A verdade formular, associada a 
influencia estabilizadora do ritual, interdita uma variedade indefinida 
de possibilidades. A tradicao como natureza, a natureza como 
tradicao: esta equivalencia nao e tao extrema quanta pode parecer. 
O que e 'natural' e o que permanece fora do escopo da intervengao 
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humana. (GIDDENS, 1997, p. 96) 

Giddens (1997), porem, chama atengao a impossibilidade de se haver tanto 

uma sociedade pre-modema totalmente tradicional, quanto uma sociedade pos-

tradicional em que nao haja mais nenhuma manifestagao da tradicao. Quando ele 

discute o processo de destradicionalizacao da modernidade, ele quer discutir, 

tambem, o novo estatuto que a tradicao passa a ter na sociedade pos-tradicional. 

A tradicao, segundo ele, agora perde seu carater normativo passando a ser 

mais um valor que pode ser defendido discursivamente no contexto do pluralismo de 

valores, sendo muitas vezes reivindicada com respeito a regeneracao de identidades 

pessoais ou coletivas. 

Por isso, a tradicao e um meio de identidade. Seja pessoal ou 
coletiva, a identidade pressupoe significado; mas tambem pressupoe 
o processo constante de recapitulacao e reinterpretacao observado 
anteriormente. Identidade e a criacao da constancia atraves do 
tempo, a verdadeira uniao do passado com um futuro antecipado. 
Em todas as sociedades, a manutencao da identidade pessoal, e sua 
conexao com identidades sociais mais amplas, e um requisito 
primordial de seguranca ontologica. Esta preocupacao psicologica e 
uma das principals forcas que permitem as tradigoes criarem 
ligagoes emocionais tao fortes por parte do 'crente'. (GIDDENS, 
1997, p.100) 

A relacao entre tradicao e modernidade, de acordo com Giddens (1997), seria 

marcada por duas esferas de transformacao; uma e a difusao das instituigoes 

modernas no mundo globalizado e a outra sao os processos de desincorporagao da 

tradicao, associados a radicalizagao da modernidade. 

0 sentido de revisao do conhecimento proclamado pela ciencia e promotor 

da reflexividade institucional vai de encontro a autoridade aprioristica da verdade 

formular, que e a verdade da tradicao. Por isso, o abandono crescente da tradicao 

tern uma relacao direta com o avanco da globalizacao, porque as duas reivindicam 

uma organizacao de tempo e espaco, mas de maneiras contrarias: 

Enquanto a tradicao controla o espaco mediante seu controle de 
tempo, com a globalizacao o que acontece e outra coisa. A 
globalizacao e, essencialmente, a 'acao a distancia'; a ausencia 
predomina sobre a presenca, nao na sedimentacao do tempo, mas 
gragas a reestruturagao do espaco (GIDDENS, 1997, p. 118). 
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Ao remeter a globalizacao da modernidade, Giddens (1991) aborda duas 

caracterfsticas das instituigoes modernas, a reflexividade e a agao de desencaixe 

dos sistemas sociais promovida, em grande medida, pelo distanciamento do espago-

tempo. 

Se nos contextos pre-modernos, ha a nitida vinculagao dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "quando" ao 

"onde", e a presenga se faz fundamental para o desenrolar das interagoes sociais; 

na modernidade, "O que estrutura o local nao e simplesmente o que esta presente 

na cena; a 'forma vislvel' do local oculta as relagoes distantes que determinam sua 

natureza." (GIDDENS, 1991, p. 27) 

De acordo com Giddens (199, p. 29), a separagao do tempo e espago e 

fundamental para o acentuado dinamismo da modernidade, por, dentre outros 

motivos, ser a condigao necessaria para o processo de desencaixe dos sistemas 

sociais, ou seja, para o " 'deslocamento' das relagoes sociais de contextos locais de 

interagao e sua reestruturacao atraves de extensoes indefinidas de tempo-espago". 

A interagao atraves da distancia, que conecta presenga a ausencia, "alonga" 

as relagoes sociais que passam a existir entre distintos e distantes locais do globo. 

Nesse sentido, Giddens (1991, p. 81) se remete as tecnologias de comunicacao 

como "elemento essencial da reflexividade da modernidade e das 

descontinuidades". 

Com relagao aos mecanismos de desencaixe, Giddens (1991) detem-se as 

fichas simbolicas e aos sistemas peritos. Por fichas simbolicas, ele entende que sao 

"(...) meios de intercambio que podem ser 'circulados' sem ter em vista as 

caracteristicas especificas dos individuos ou grupos que lidam com eles em 

qualquer conjuntura particular." (GIDDENS, 1991, p.30). 0 autor exemplifica com o 

dinheiro, que permite transagoes entre individuos totalmente separados temporal e 

espacialmente. Ja os sistemas peritos, sao "sistemas de excelencia tecnica ou 

competencia profissional que organizam grandes areas dos ambientes material e 

social em que vivemos hoje" (1991, p.35). 

Os mecanismos de desencaixe dependem da mediagao da confianga. Ha um 

risco implicado nas interagoes a distancia, que, de alguma forma, precisa ser 

minimizado para os atores sociais, a fim de torna-lo aceitavel. A natureza dessa 

confianga e descrita por Giddens como "uma forma de 'fe' na qual a seguranga 
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adquirida em resultados provaveis expressa mais um compromisso com algo do que 

apenas uma compreensao cognitive". (GIDDENS, 1991, p.35). 

Em relacao a reflexividade, ela possibilitaria a reordenacao "das relagoes 

sociais a luz das continuas entradas (inputs) de conhecimento afetando as agoes de 

individuos e grupos" (GIDDENS, 1991, p.25), e pode ser considerada um dos fatores 

responsaveis pelo extremo dinamismo da modernidade. Ainda sobre a reflexividade: 

A reflexividade da vida social modema consiste no fato de que as 
praticas sociais sao constantemente examinadas e reformadas a luz 
de informagao renovada sobre estas proprias praticas, alterando 
assim constutivamente seu carater. (GIDDENS, 1991, p.45) 

Se, em todos os tempos e lugares, a vida social foi continuamente modificada 

pela incorporagao de descobertas consecutivas, na modernidade, isso acontece de 

forma radical, o que Giddens (1991) ira denominar de "reflexividade indiscriminada". 

E claro que existem filtros relativos a aplicacao, na atividade social, desse 

conhecimento reflexivamente orientado, dentre os quais destaco ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "poder 

diferencial" de individuos especificos que sao mais capazes de realizar a 

apropriagao desse conhecimento especializado.15 

A partir daqui nos deteremos a observagao dessas caracteristicas da 

modernidade (a reflexividade, o desencaixe, a tradicao como valor, etc.) no discurso 

dos ceramistas sobre suas praticas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.2 A esfera da produgao: tecnicas e esteticas 

A incorporagao de novos materials, as modificagoes na materia-prima 

utilizada, o desenvolvimento das tecnologias de producao, tudo isso aponta para a 

reflexividade, ou seja, para a modificacao da atividade de ceramistas mediante a 

incorporagao de novos conhecimentos, fruto de pesquisas pessoais ou da 

apropriagao de novos saberes. 

A questao da reflexividade pode estar no cerne da grande distingao que os 

ceramistas fazem entre arte e artesanato, a arte vista como atividade profundamente 

1 5 Acredito que pode se estabelecer uma relacao do "poder diferenciar referido por Giddens (1997) 
com a ideia de um campo de produtores de Bourdieu, e porque nao, de especialistas, que detem 
recursos/capitais diferenciados que conformam seus posicionamentos de forma hierarquizada e, 
estruturam, em alguma medida, suas tomadas de posicao. 
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reflexiva, fruto do conhecimento cumulativo passivel de corregao pela pesquisa e 

aprofundamento, e, o artesanato, como uma atividade ligada a tradicao, a repetigao. 

A valorizacao da criatividade no campo artistico, ate pela necessidade da 

diferenciagao dos estilos pessoais, como uma forma de se proteger das possiveis 

imitacoes, dialoga com o imperativo da mudanga. E, talvez dai, surja essa 

representagao que associa a arte a reflexividade que visa o aperfeigoamento, e o 

artesanato/cultura popular, a fixidez. E como se a cultura popular, vista como 

tradigao, supusesse a ideia de algo estanque, "puro", "intocado" pelas mudangas 

sociais. 

E interessante notar como estes produtores pesquisados tern que lidar com 

esses dois universos valorativos: tradigao e modernidade, porque esteticamente 

parecem aproximar-se de referencias das culturas populares com a condigao de nao 

se bastarem nisso. E, tecnicamente, sao adeptos da "modernidade" com seus 

aparatos tecnologicos como a incorporagao dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA site, por exemplo. 

E como se houvesse aqui, novamente, uma cisao. A produgao e 

racionalizada, mas, ao mesmo tempo, a tradigao e incorporada, de forma refletida, 

como valor estetico. 

Dois ceramistas pesquisados, Manuela e Carlos, tiveram experiencias como 

consultores representando instituigoes que visavam, dentre outras coisas, a 

sistematizagao da produgao de ceramica para uma melhor insergao no mercado. 

Essas consultorias foram dadas atraves de oficinas de aprendizagem da tecnica de 

confecgao, desde a selegao da argila, ate os procedimentos tecnicos de produgao, 

passando tambem pelo desenvolvimento de identidade visual, embalagem, criagao 

de marca, etc. 

A partir da experiencia deles, narrada adiante, considero que houve uma 

apropriagao desse conhecimento gerador das diretrizes que orientaram essas 

consultorias, e o rebatimento disso no discurso e no encaminhamento dado pelos 

ceramistas a sua propria produgao. 

Tais ceramistas estao familiarizados com as agoes/diretrizes 

desenvolvimentistas de algumas instituigoes incentivadoras do artesanato em geral, 

e, sao, pelo que pude perceber, mais entusiastas que criticos desses "programas de 

desenvolvimento". Isso demonstra que longe de terem uma visao romantica sobre o 

artesanato e as tradigoes, eles percebem as estrategias de comercializacao como 
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encaminhamento necessario para o desenvolvimento, sobrevivencia, e 

transformacao do artesanato em algo mais produtivo, mais lucrativo. 

Abaixo, Carlos fala com naturalidade em levantamento de lendas e mitos para 

a criacao de um repertorio identitario associado a regiao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"C: (...) E, as vezes, o SEBRAE me convida pra dar monitoria, dai, eu fago, e tal, 
numa boa, porque al e" uma semana, depois, eu to livre, e, ai, eu ganharia mais ou 
menos o que eu ganho, ganharia na universidade durante um mes, ou menos ate 
numa universidade. T£ entendendo? 
B: E, as consultorias geralmente sao aqui mesmo, ou no interior? 
C: Nao, Ceara. Tern no Ceara, no interior da Paraiba, geralmente sao monitorias de 
cursos profissionalizantes, certo? Entao, eu deixo toda uma estrutura montada com 
forno, tudo. Vou em campo pra poder selecionar as argilas, num sei o que... E todo 
um levantamento da questao de lendas e religiosidade, e tal. E... Um dos ultimos 
cursos que eu dei..., que a Paraiba, depois que comegou o programa Paraiba em 
Suas Maos, ai houve um direcionamento do Paraiba em Suas Maos que entrou 
tambem algumas agoes do proprio SEBRAE que tiveram esse convenio, ne? E, ai, 
eu num fiz mais monitorias porque eles comegaram a picotar. Existe uma tabela 
mais ou menos nacional com relagao a valor hora-aula, que no caso da gente entra 
como notdrio saber, certo? E hoje ta o qu§, em torno de... R$ 55,00 a hora-aula, 
certo? Ai, tu da um curso de 45 horas-aulas semana, entendeu? Entao, da uma 
grana razoavel, e voce* tern a festa das pessoas, voce tern contato com outras 
pessoas, conhece essas regioes e tal. Entao, eu viajei muito pelo Ceara, dando aula 
atraves do Instituto Dragao do Mar, muito, muito, muito mesmo. E... o Crato, 
Juazeiro, Granja, Ru... enfim, viajei muito." 

Abaixo, Carlos fala sobre embalagem, valores, conceito. 

"C: (...) entao, eu busquei o objeto, primeiro pelo volume e segundo, pelo prego. 
Certo? 
B: certo 
C: E terceiro, a embalagem, porque a caixinha ela e embalada complementada com 
material organico, que sao folhas de bananeira ou de heliconias que eu tenho no 
prdprio quintal, certo? E isso da, nao so a questao estetica, mas da uma coisa 
romantica, e... uma coisa mais bucolica, certo? Essa coisa de levar alguma coisa, 
algum material da regiao a qual voce visitou com alguem que voce teve contato, 
certo? 
B: uhum 
C: 6 uma coisa muito filosofica. E..., alem do prego, a questao da qualidade, da 
beleza estetica e da funcionalidade, o objeto tern que ter isso. Esses tres itens sao 
extremamente importantes: estetica, funcionalidade e volume, ne, pra se tornar 
viavel mesmo, que nao seja realmente muito fr&gil, a questao da durabilidade, 
tambem, e super importante porque o turista que tern consciencia realmente, ele vai 
pegar no objeto "Sera que eu nao vou perder esse objeto?". Entao, voce tern que 
passar a seguranga pra ele de que aquele objeto vai chegar la com seguranga, 
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senao, voce perde o cliente "Nao vou comprar nao porque eu comprei da outra vez, 
quebrou, tal". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(...) 

C: entao, essa preocupagao e muito grande e que o SEBRAE tern que trabalhar 
muito isso com o artesanato, essa coisa da embalagem, essa coisa do transporte. 
Eles fazem um trabalho muito bom, o SEBRAE em cima dessas estorias, mas ainda 
nao e o suficiente pra conscientizar o pessoal. 
B: uhum 
C:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 muito dificil voce chegar numa pessoa, (...), mas nao e so ceramica nao, e 
qualquer objeto que voce transporte de forma inadequada, voce vai perder, seja 
madeira, seja ferro, seja o quer for. Entao, embalagem e fundamental. E tanto que 
tenho a preocupagao de ter sempre uma embalagem pro meu produto. 
B: aham 
C: certo, nao fago nenhuma objegao disso. Alguns, ele ja acompanha a embalagem, 
onde a embalagem tambem e um produto como e o caso daquelas caixinhas e, 
outros, quando nao e possivel assim, eu procuro ter uma embalagem. Eu to 
idealizando muito aquele (...), vai ter uma cruz em papelao, quando voce fechar, 
voce bota dentro de um saquinho de pano e ele ta protegido, voce pode levar pra 
qualquer lugar, com a minha logomarca e tal." 

Ambos, Carlos e Manuela, manejam com desenvoltura o repertorio conceitual 

digno de profissionais da atividade projetual, como designers, aptos a trabalharem 

na elaboracao de sistemas de identidade visual. Abaixo, Manuela narra sua 

experiencia numa oficina ministrada em Souza, na Paraiba, cujo objetivo era a 

elaboracao de um produto turistico. 

"M: (...) eu fiz pelo CTI nordeste, fiz uma oficina tambem, foi bem interessante, foi em 
Souza, um trabalho bem interessante porque era uma, as oficinas eram voltadas 
para a criagao de um produto turistico. Entao, como eles tern a estoria la do 
dinossauro, eu peguei a questao do dinossauro "Vamos trabalhar em cima dessa 
marca, que e muito forte e tudo". E foi muito interessante porque era um grupo 
grande, foi dificil o trabalho. Era numa sala com ar condicionado... 
B: risos 
M: imagine trabalhar com ceramica. Mas, enfim, e apareceu muita gente que nao 
estava inschta. Entao, era uma mesa grande com vinte pessoas. Outro grupo la de 
pessoas, de usuahos do CAIC (?). Sao pessoas que tern que ter uma atengao 
especial; outro grupo la das changas que estavam participando. Entao, voce imagina 
pra... 
B: e... 
M: voce" darconta de tudo isso. Foi super interessante porque, ai, eles, eu joguei pra 
eles "Vamos aprender a bola oca", fazer a bola oca, agora "Vamos transformar isso 
num ovinho". E dentro do ovinho, um dinossauro. E..., pra que eles tivessem aquilo 
ali pra vender pro turista que aparece la, um real, dois reais, mas, enfim, uma coisa 
bem... era uma marca dali. E, eles fizeram, depois passaram tinta que a gente fez la 
mesmo da regiao com barro de la. Depois, fizeram, eu dei a placa, a tecnica das 
placas e... fizemos uma junga~o ai da cer&mica com a fibra da bananeira que eles 
tragaram um trabalho l£ com a fibra, tern um grupo bem ativo la. EntSo, como juntar 

76 



isso, uma coisa com a outra? Entao, eu ensinei a eles a fazer uma cadernetinha 
artesanal, com uma costura artesanal e colar a fibra da bananeira e, em cima a 
figura do dinossauro que cada um desenhou. Entao, uma oficina dessa, nao 6 so 
chegarzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA /a" "Pa" joga o barro e vamos fazer. Nao, ela envolve a expansao do gesto, 
sabe? Depois, vamos criar uma marca propria, o que e essa marca? "A identidade 
de voces, nao vamos repetir". EntSo, e" uma coisa assim muito rica e que eu adoro 
fazer, se eu pudesse eu vivia no mundo, sabe, com esses grupos trabalhando, 
sabe?" 

Ao entrarem em contato com esses novos conhecimentos, ocorreram 

desdobramentos nas suas praticas de ceramistas, no sentido de valorizagao da 

postura projetual, no cuidado com as embalagens, na geragao de suas marcas 

proprias, seus sites, seus cartoes de visita, com o visual dos atelies e de suas casas. 

A respeito da tradicao identificada como valor estetico, cabe falar sobre o 

posicionamento de Natalia sobre uma tecnica especffica: a queima em alta 

temperatura. Ao falar que nao pretende incorporar tal tecnica, ela defende sua 

escolha por uma estetica mais "rustica", com cores naturais, que Ihe garante maior 

saida comercial num contexto nacional e internacional, e que, finalmente, coincide 

com os propositos da ONG que faz a mediacao da comercializacao da sua obra. Ela 

acredita que as cores parecem "artificials" na ceramica vitrificada, fruto da tecnica 

referida. 

"N: (...) prego, eu sempre compro, que eu gosto de comprar um prego que seja 
resistente, que nao enferruje depois, sabe, que fique oxidado, mas nao caia muito 
ferrugem. Por isso, que essa ONG (uma ONG que apoia e divulga o trabalho dela) 
aceitou mais assim, porque la fora eles dao muita enfase se voc§ ta reciclando, que 
produtos voce1 ta usando, produtos assim mais... Eu nao uso tinta, eu uso as cores 
da propria ceramica, por isso, que tern essas cores bem mais pasteis. Ai, tudo isso, 
assim, foi tudo uma pesquisa que quis fazer diferente, eu quis fazer um trabalho que 
nao envolve produtos quimicos, que nao fosse industrializado. E tanto que eu nao 
fago vitrificado, porque o trabalho vitrificado, ele e mais assim, usa produtos 
quimicos, usa alta temperatura. Essas cores assim, eu saio, se eu quiser ela mais 
fraca, eu misturo com uma mais clara. Eu tenho varias cores de ceramica porque eu 
mesmo fago as cores delas, misturo as cores. E tudo isso nao e* assim voce5 olhar e 
querer fazer o de alguem, nao, 6 tudo uma pesquisa, a experiencia que eu ja tinha 
dentro da area que vai me dando..." 

Ja, Mateus discorre, a seguir, sobre sua invengao da tecnica "Litoplasma": 
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"M: (...) nos temos uma t&cnica aqui chamada litoplasma, nos criamos a tecnica. E 
uma... Eu fiz uns ensaios de gravura em metal. Mas, a gravura em metal, ela parte 
de um material nobre que e o cobre ou o latao e leva-se o resultado invertido para 
um material..., phncipalmente, pra nos, aqui dos trdpicos, 6 um material semi-
perecivel, que e o papel. Quer dizer, entao, pra mim, eu vi tudo errado ali. Quer dizer 
que voc€ inverte os conteudos que voce faz... Saca, mais ou menos a tecnica de 
uma gravura?" zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Depois de me explicar o processo de confeccao de uma gravura, ele continua: 

"M: (...) Quer dizer, £ um processo... Quando eu comecei a estudar, eu vi que eu 
gostaria que nem aquilo se transformasse em multiplo e que nem fosse pra um 
material inferior a matriz. Porque a beleza mesmo este na matriz. Voce ve essa serie 
de Picasso, a "Tauromaquia", que esta no museu de Barcelona, as matrizes sao 
maravilhosas, ne, muito mais do que as copias e, o material, bonito. Ai, eu disse: 
"Que chateagao essa que voc§ inverte e vai para o papel e tudo". Mas, como nao 
fazer isso? Ai, comegou as investigagoes. Perai, e se eu levar isso pro campo da 
ceramica, pro campo dos porcelanatos, que sao as pedras nobres, o que e que 
acontece? Ai, comecei a..., ai, voce" tern que o que? Que estudar os oleos, que tipo 
de oleo voce" vai misturar, uma infinidade de coisas. Chegamos a litoplasma, "lito" de 
pedra e "plasma"de cobre." 

Abaixo, a tomada de posicao de Gabriela, substituindo sua materia-prima que 

era a argila pela utilizagao da massa ceramica ja pronta, visando, segundo ela, um 

trabalho mais sofisticado. 

"B: (...) E, a materia-prima, voce" adquire aonde? 
G: como eu to dizendo a tu, JoSo Pessoa tern uma argila maravilhosa, sabe. Mas eu 
tenho feito experiencias com a argila la de Sao Paulo. Massas compradas mesmo, 
sabe? 
B: Aham... 
G: Por que? Porque eu nao to trabalhando com a argila in natura mais, entendeu? 
Porque quis melhorar a qualidade do trabalho. Entao, eu tenho compradozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA lei na 
Hobby Ceramica, Sao Paulo, e na Pascoal, que 4 uma argila assim, que e uma 
massa cerSmica, digamos assim, como uma cozinha, eles preparam /a" com o 
chamote bem fino, entendeu? Pra dar um resultado tal. Nao e uma coisa mais 
aleatoria como era no comego. Eu pegava qualquer argila, trazia com pedra com 
tudo e trabalhava e fazia e realizava mesmo. A qualidade e outra, entendeu? E, 
como eu nao tenho ajudante, eu poderia fazer essa massa em casa, mas e uma 
coisa de operario mesmo, trabalho bragal. Ai, eu to comprando essa massa em Sao 
Paulo." 

0 que se percebe apos a leitura desses depoimentos sobre o processo de 

produgao da ceramica de cada um desses produtores? Seja sobre a mudanga da 
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materia-prima utilizada, sobre a criacao de uma nova tecnica, ou sobre a justificativa 

da nao utilizagao de uma tecnica ja conhecida, e ainda, sobre a criacao e utilizagao 

de sistemas de identidade visual como embalagens e marcas proprias - o que 

permeia essas agoes e a postura reflexiva dos ceramistas, a abertura para a 

mudanga, mesmo quando se escolhe "permanecer" fazendo o mesmo, como no 

caso de Natalia. O que marca a narrativa dessa ceramista e o fato dela efetuar uma 

escolha de nao realizar trabalhos aplicando uma tecnica diferente. Nao se trata do 

desconhecimento de um modo de fazer, e tambem, nao representa o 

comprometimento com um modo especifico de produzir. Se ha "comprometimento" 

aqui, ou adequagao, palavra mais precisa, e com um universo de valores esteticos 

que remete ao rustico, a regiao Nordeste, o que coincide, por sua vez, com a fala de 

Carlos sobre os materiais utilizados nas embalagens de suas pegaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA {"folhas de 

bananeira ou de heliconias"), por remeterem a uma atmosfera romantica, bucolica. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.3 A esfera da distribuicao: atelies ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA sites 

Apesar das diferengas existentes entre os entrevistados, tive a sensagao, 

depois de ter visitado os cinco atelies e as quatro casas, de uma estranha unidade 

na apresentagao visual destes espacos. 

A maneira de decora-los me remetia a uma estetica que mesclava 

sofisticagao a toques artesanais, simplicidade a elaboragao estetica. Nery (2009), 

no seu estudo sobre artesanato, percebeu uma relagao entre luxo, autenticidade e 

simplicidade, conformando uma especie de novo "bom gosto". 

(...) ainda que o reconhecimento do bom gosto se de, 
primordialmente, por parte de uma fragao daqueles que pertencem 
as camadas mais favorecidas economicamente, o ideal da 
simplicidade e a busca por autenticidade tern permitido, 
paradoxalmente, o estabelecimento e reconhecimento de certas 
formas de composigao popular como bom gosto (...). Erige-se, desta 
forma, o hi-lo, combinagao de pegas caras e baratas como um estilo 
diferenciado e que consegue filtrar mais meticulosamente aqueles 
'efetivamente' dotados de bom gosto. (NERY, 2009, p. 18) 

O ideal da simplicidade, remetido por Nery (2009), aparece na fala de alguns 

ceramistas, ligado a sua concepgao de artista, como um qualificativo do estilo de 

vida do artista. Isso pode ser observado na fala de Mateus: 
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"M: (...) Picasso dizia uma coisa curiosa, ele gostava de vivercomo pobre... Picasso 
era uma pessoa milionaria, mas gostava de viver como pobre. Ai, gracejava, que e a 
maneira dele: "Porem, com muito dinheiro". 
B: risos 
M: nsos. Nao e, quer dizer, mas, o modo de vida era o que? Almogar e jantar um 
peixe, n6? Nao tomava vinho, por isso ou por aquilo, nao tomava vinho, peixe com 
arroz e trabalhava pra lascar, n£, quer dizer, um operaho mesmo. Trabalhava. 
Atravessava noites trabalhando. 
(...) Michelangelo. Michelangelo quando ele faleceu tinha um bad do lado da cama 
dele. Tinha em moedas de ouro o equivalente a um milhao e quinhentos mil dolares 
num bad. Mas vivia..., se fosse hoje, era bornal com um pedago de rapadura, 
farinha, came de charque, pra nao perder tempo e, trabalhando, quer dizer que 
viveu como pobre a vida inteira, ne?" zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Todos os ceramistas disseram que o atelie nao era so o local de produgao 

das pecas, mas que, considerando o mercado de Joao Pessoa, representava, 

tambem, o principal local de exposicao e de comercializacao. Em suas casas ha, 

geralmente, um parque de esculturas localizado na area externa. A partir disso, 

podemos pensar as casas e atelies/vitrina16, como espacos estrategicamente 

pensados e montados para receber consumidores. 

Em suas narrativas, eles falam dessa recepcao aos clientes, que vao la fazer 

uma visita, tomar um cafe, conversar, as vezes, vindos ate de outro Estado. 

"B: voce tern contato com os seus consumidores? Assim... Eu queha saber se eles 
v§m aqui. 
C: veTn 
B: se voc§ tern um grupo certo de consumidores... 
C: na*o, nao, eu tenho um publico que me visita, alguns se tornaram amigos mesmo 
e tal, que, hoje, como meu trabalho tern um prego acessivel, compram muito pra dar 
presente e tal, entendeu? E muito dificil um cliente nao se tomar amigo depois, 
porque eu procuro ter, me aproximar cada vez mais, pra que a pessoa se sinta 
realmente nessa, nessa... Quando vale a pena, ne?" 

A impressao que fica e a de que sao "clientes-amigos", com os quais mantem 

uma relacao de proximidade, pelo menos no momento da compra. 

O atelie converte-se, assim, no lugar simbolico - alegorico, 
cenografico - onde o artesao (a) ganha corpo - materialidade e 
performance - , deixa de ser um grupo social, uma etnia, e passa a 

Termo utilizado por Correa (2008), na sua tese que reflete sobre o processo de modernizacao do 
artesanato recente produzido em Florianopolis. 
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ser individuo/autor(a). Ele (ela) passa a ser dono(a) dos jeitos, das 
maneiras de imprimir-se no e atraves do barro. Dono (a) das formas 
de narrar suas experiencias e de interpretar as coisas que o cercam 
em conjuntos de enunciados objetualizados, modelados sobre e a 
partir das narrativas visuais e verbais tradicionais (...). (CORREA, 
2008, p. 108) 

Essa relacao artista-obra-atelie parece configurar um complexo sistema de 

identidade visual que reforca a ideia de autoria e que inclui o atelie como importante 

"cenografia do querer", espaco de venda privilegiado, ja que eles o formatam como 

especie de vitrina de suas pegas, de seu estilo de vida, da sua personalidade. A 

experiencia desse tipo de consumo extrapola o mero interesse pela obra, e se 

expande para o proprio homem, sua vida, seus objetos, suas estorias. 

Portanto, se estabelece uma identificacao entre a alma do produtor e a obra 

de arte. A arte, na concepgao simmeliana, como vimos no primeiro capitulo, ao 

recusar a divisao do trabalho, afirma a relacao direta entre produto e produtor, obra 

e criador. O que ocorre, nesse caso, e a intersegao entre a totalidade da obra e a 

unidade da alma do criador. 

O esvaziamento de significado posto na descartabilidade das 
mercadorias ganha sua tentativa de contrapeso, ou de refetichizagao, 
a partir da recorrencia a experiencia, ligada ao processo de fabrico 
ou ao processo de aquisigao do bem, que ganharia, assim, 
autenticidade. (...) Em especial, a autenticidade estaria no rustico, 
naquilo que e ligado a natureza, ao artesanal, ao distante (...). 
(NERY, 2009, p. 15) 

Embora seja significativa a observagao acerca do atelie, e ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA site, na verdade, 

que e o principal canal de venda de quatro dos cinco ceramistas. E nisso, o "atelie-

vitrina"17, como um dos elementos da identidade visual dos ceramistas e de seu 

oficio, esta presente figurando os sites, ajudando a narrar visualmente uma historia. 

No site, tambem, e possivel acessar um acervo das obras, dispostas de forma 

segmentada seja por categoria, por tipologias, por ano de produgao, etc.; o curriculo 

dos produtores, suas principals exposicoes, formagao profissional, premiagoes, etc.; 

em alguns casos, criticas de arte, textos de jornalistas, de entusiastas; em outros, 

fotos com pessoas importantes, etc.; alem da sessao "contato", na qual esta 

disponibilizado o e-mail para a realizacao de encomendas. 

Nao estou me referindo so ao local mesmo de producao, mas a area externa das casas, como o 
parque de esculturas.o jardim. a fachada das casas, etc. 
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A venda de pecas pelozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA site envolve uma serie de etapas. A partir das 

narrativas, construf um tipo ideal dessa transacao para facilitar o entendimento 

desse processo. A encomenda e realizada pelo visitante que entra em contato via e-

mail com o ceramista externando suas preferencias. 0 comprador e auxiliado pela 

presenga do acervo das obras, podendo solicitar por categoria, tamanho, etc. O 

ceramista realiza a pega, fotografa, envia para o e-mail do comprador, sendo 

aprovada a pega, o comprador remete o dinheiro, e o ceramista envia a pega 

devidamente embalada. 

Natalia sobre as encomendas feitas pelo site. 

"N: (...) Todas (as obras) do site estao disponiveis, nao estao? Ai, eles escolhem 
uma do site e, pela numeragao, ela (funcionaha de uma ONG respons6vel pela 
comercializagSo de sua obra) liga pra mim e, diz faga essa, ai eu fago. Quando fa" 
pronta, ai a gente manda pra ela, se gostou, ai, eu nao tenho assim o contato. As 
vezes, quando a pessoa me encontra "Eu ja tenho uma pega sua" e eu nunca vi 
essa pessoa, ai foi pelo site, ai eu sei que 6 uma coisa bem fria, mas que, ao 
mesmo tempo, as vezes, acaba encontrando, sabe?" 

O site e uma recente tecnologia da comunicacao que permite o desencaixe 

dessas relagoes entres compradores e ceramistas, possibilitando aos ceramistas 

veicularem suas obras fora do contexto local de produgao, para grandes distancias, 

inserindo sua pega no circuito national e international. A seguir, a narrativa de 

Mateus sobre o uso do site. 

"M: (...) Entao, hoje, aqui, com o site, voce recebe... O site, phmeira semana, voc§ 
recebe um e-mail de Israel, outro de Bedim, outro de Portugal, entao, os tentaculos 
estao..., foram langados. 
B: e, tern quanto tempo que voce ta com o site? 
M: tern quatro meses. 
B:ah... 
M: so. Tern tres mil visitas. Entao, 4... E, consulta ceramica, vai consultando a parte 
da ceramica, vai quase cinco mil consultas. Essas pessoas que vai, faz visita, ai, vai 
na parte da ceramica, nao e, quer dizer, entao, ta ai, o mundo cada vez menor e, 
com o site, voce nao depende mais que as pessoas... " Sou do Rio de Janeiro, sou 
de Sao Paulo., vi o site e, gostaria de ver aqui o que vi no site". Ou: "Esta aqui, o que 
6 isso?"; "NSo sei que !£..."; "Como manda?". Uma coisa assim, nesse sentido, tanto 
faz voce esta aqui como no intehor da Paraiba, pronto 6 a mesma coisa." 

Ha uma mudanga tambem comentada pelos ceramistas em relacao a 

crescente perda do prestigio das galerias como mediadoras da relagao com os 
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possiveis interessados. 0 que nao ficou claro e se a "obsolescencia" das galerias se 

da num contexto posterior no qual os ceramistas ja possuem um devido 

reconhecimento no campo, inclusive possivelmente adquirido via exposicao em 

espacos de consagracao, como galerias, museus, etc. 

As instancias de legitimacao e consagracao e que sao responsaveis pela 

visibilidade dos ceramistas. Tais instituigoes, museus, galerias, mercados, etc., sao 

responsaveis pelo reconhecimento de um artista X, que foi selecionado para estar 

num museu, que figurara um catalogo, que participara de um salao, que esta sendo 

vendido por tal galeria, que e recomendado por um arquiteto ou decorador, que 

recebeu uma critica de um jornalista, etc. Entao, a "autonomia" dos ceramistas em 

relacao aos intermediaries na venda so e possivel depois de um periodo de 

"dependencia", que constituem as relagoes estruturantes da propria dinamica do 

campo. 

Ao falar das galerias, os ceramistas falam da transformacao de uma maneira 

de fazer que hoje nao faz mais sentido com a crescente eficacia das vendas pelo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

site. O site possibilita o contato "direto" com o cliente, e por isso, mais lucro para os 

produtores, ja que nas vendas pelas galerias, o lucro e dividido. Ha queixas sobre o 

superfaturamento dos galeristas, relatadas por Gabriela, Natalia e Mateus. 

"B: eu queria saber tambe'm onde voce vende suas pegas, se as pessoas vem 
comprar aqui? 
G: vem comprar aqui. 
B: n§o tern nenhum lugar que voce bota nao, pra vender? 
G: nao. La fora, quando alguma galeria vem, n£? Mas, o que e bem em off isso aqui, 
eu, depois da internet, eu acho que nao faz muito sentido galeria nao, entendeu? 
B: uhum 
G: a nao ser que seja uma proposta assim que bote voce depois la no ceu, no 
mercado, sabe? 
B: aham, aham 
G: mas isso nao aconteceu ainda, sabe? Eles compram super baixo, sabe? Ai, 
querem ganhar assim, querem ter um lucro assim de quase 200% em cima do seu 
trabalho... 
B: eita 
G: e ainda querem que voce baixe o prego, ne? Uma pega, se voce for vender um 
trabalho de R$ 2.000, 00, eles querem comprar por R$ 1.000, 00 e vendem la por 
6.000, sei l£ quanto... Quer dizer, ai nao compensa pro artista nao, a gente tern que 
pagar as contas, ne? 
B: uhum, uhum 
G: como todo mun.. "Nao, porque tern que pagar £gua, luz, nao sei qu§...". A gente 
tern que pagar do mesmo jeito aqui. 
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B: claro 
G: ai, realmente, depois da internet, essas coisas ficaram meio sem sentido. 
Antigamente, eu ainda trabalhava com galena, sabe? Mas eu n§o to trabalhando 
com galena nenhuma nao. Elas ligam pra mim, sabe, mas eu num..." zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Seria uma transformacao do campo da ceramica em Joao Pessoa, a exclusao 

de intermediaries do processo de distribuicao, com as duas solugoes encontradas, 

site e venda no atelie, e nao em espacos especializados? 

Nao podemos deixar de falar que, principalmente, nas vendas realizadas nos 

atelies, a procura de pecas de ceramistas "recomendados" por arquitetos possui um 

peso na dinamica da venda no cenario local de comercializacao. Esse "aval" dos 

arquitetos interfere e direciona a dinamica da distribuicao da ceramica, mesmo que 

eles nao possam ser considerados intermediaries da mesma forma que galeristas ou 

lojistas que vendem em consignacao ou que tenham o poder de revender as pegas. 

Outra coisa interessante para se refletir e sobre a confianga implicada nesses 

mecanismos de desencaixe que Giddens (1991) aborda. Ha uma confianga mutua 

que ambas as partes "honrarao" com o pacto comercial. Nao ha indicios a partir das 

falas dos ceramistas sobre mecanismos legais que forcem as partes de cumprir o 

acordo, eles nao citam nenhuma regulamentagao formal, contrato, recibo, etc. das 

vendas feitas pelo site. Ha. ao que parece, uma crenca na probabilidade de tudo 

ocorrer bem. 

A incorporagao de uma ferramenta tecnologica como o site no processo de 

distribuicao da ceramica provoca uma modificacao na relagao de produtores e 

consumidores de tal bem simbolico. 

Aparentemente, o site parece somente aproximar atores sociais situados em 

lugares distantes, mas com interesses semelhantes. E, de fato, o site 

provavelmente aproxima os ceramistas dos clientes, ja que os produtores ficam 

conhecendo melhor as demandas e passam a trabalhar praticamente sob 

encomenda. O contato "direto", no sentido de nao possuir alguem intermediando, 

realizado a partir da troca de e-mails, e incorporado como conhecimento pelo 

ceramista que possivelmente direciona sua producao em funcao disso. 

Mas, ha o outro lado. A impessoalidade dessa relagao via site, comentada por 

Gabriela e Natalia, denuncia a distancia entre produtores e consumidores, quer 
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dizer, o fato de nao haver uma interagao face a face e dos ceramistas nao 

conhecerem pessoalmente as pessoas que adquirem suas pegas e vice-versa. 

0zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA site traz a impessoalidade das relagoes de venda porque alem de 

desencaixar espacialmente as interagoes entre produtores e consumidores, traz a 

tona um processo de racionalizagao das relagoes que envolvem a esfera do 

consumo moderna, demonstrando o impacto de algumas estruturas da modernidade 

em uma atividade que se pretende, em alguma medida, ser margeada pelo fazer 

pessoal, unico. 

A transformagao das relagoes de consumo no sentido da segmentagao e 

racionalizagao foi historicamente propiciada pela existencia de novos "espagos" de 

venda. Sennett (1993) pensou as lojas de departamento como instauradoras de uma 

nova modalidade de vendas, que seriam influenciadas pela disposigao dos produtos 

no espago, pela diversidade da oferta, pela nao obrigatoriedade da compra, etc. Se, 

a partir disso, pensamos o site, este certamente impoe o anonimato dos agentes da 

interagao, desobriga os visitantes da compra ja que no site, como na loja de 

departamento, pode-se olhar a vontade a "vitrina" com as pegas, as opinioes de 

outras pessoas sobre elas, se identificar com alguma tipologia, tomar conhecimento 

da segmentagao da obra, sem o constrangimento de entrar numa galeria ou ir a 

outro espago especializado, as vezes, inclusive, sem ter o devido conhecimento do 

valor simbolico e economico das pegas desse artista plastico. 
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Consideracoes finais zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Com esta dissertagao, pretendeu-se problematizar as relagoes identitarias no 

campo da ceramica pessoense, a partir de cinco ceramistas residentes em Joao 

Pessoa. 

Inicialmente, tratou-se de discutir a questao da identidade como algo em 

construgao continua, a todo instante em negociagao pelos ceramistas nas suas 

narrativas. O foco dado foi a diferenciagao estabelecida nas falas entre arte e 

artesanato, efetuada por eles para estabelecer aproximagoes e afastamentos. 

Acredito que o trabalho convergiu para isso em parte devido as minhas 

pressuposicoes inscritas nos roteiros, especialmente a partir da nomeacao dos 

informantes pelo termo artesao. Mas, talvez, principalmente, devido a especificidade 

do proprio campo da ceramica em Joao Pessoa, marcado por uma ainda insuficiente 

autonomizagao denotada por, dentre outras coisas, a falta de espacos de 

legitimacao especializados e eruditos. 

Tal estado de coisas possibilitou entradas de ceramistas, ou de artistas 

plasticos, termo pelo qual eles melhor se reconhecem, em espacos destinados a 

arte popular e ao artesanato, num contexto em que o Governo do Estado tern 

buscado fomentar o desenvolvimento das artes populares locais atraves da criacao 

de politicas publicas, espacos de comercializacao, especialmente a partir da criacao 

do Programa "Paraiba em suas maos". 

Tudo isso coloca para os ceramistas-artistas plasticos a necessidade de 

estabelecer rede de conexoes (Bauman, 2005) em circuitos diversificados como o do 

artesanato, o da decoracao e o das artes plasticas. Nao se pode abrir mao das 

possibilidades, permanecendo num unico circuito, numa unica identidade. As taticas 

utilizadas pelos ceramistas para se adequaram as possibilidades existentes na 

esfera da producao, circulacao e consumo sinalizam a adequacao ao que e mais 

conveniente em cada interagao de acordo com seus proprios interesses. 

Ao mesmo tempo, cabe ressaltar que um campo de interagao nao e algo 

"externo" aos ceramistas, colocando para eles situagoes ou opgoes de encaixe 

estanques. Os fenomenos culturais sao contextualizados socialmente sim, mas isso 

implica dizer que sao conformados em contextos socio-historicos de producao, 

transmissao e recepgao. O que tento dizer e que nao se pode atribuir toda 
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estruturagao de um campo a uma unica esfera, no caso a da distribuicao, ja que um 

campo de interagao e o espaco social de posigoes de individuos e o conjunto de 

suas trajetorias determinadas pela distribuigao diferenciada de recursos ou capitals 

economicos, simbolicos e culturais. 

Dessa forma, buscou-se investigar a partir da esfera da produgao, 

especialmente atraves das formagoes e influencias esteticas dos ceramistas, o que 

dizia respeito a essa hibridagao cultural, a esse transito das falas entre dois 

universos, o popular e o erudito. E, de fato, percebemos que eles agregam dois tipos 

de experiencia, a migragao do ambiente rural para o urbano e dois tipos de 

conhecimento, um da experiencia do fazer manual mais ligado a cultura popular e o 

outro, mais abstrato, ligado as teorias, as esteticas. 

Trabalhar com a ideia de hibridagao cultural (Garcia Canclini, 2006) nao 

implica a exclusao das contradigoes, quer dizer, hibridismo nao e aglomerar de 

"forma tranquila" coisas aparentemente contrarias. Mas, antes, e ater-se aos 

conflitos suscitados nos contextos contemporaneos e interculturais. 

Se realmente ha esse transito entre popular/erudito, rural/urbano 

protagonizado pelos ceramistas estudados, cabe duas questoes: 0 que estaria em 

jogo quando eles reivindicam essa distingao arte/artesanato? O que define a 

seletividade implicada nos niveis de hibridagao de cada bem simbolico? 

Com relagao a primeira questao, acredito que a resposta e o prestigio no 

campo, a legitimidade das obras e, por extensao, dos artistas. Existe uma 

hierarquizagao das obras de acordo com sua aproximagao da arte erudita, e a 

consequente desvalorizagao dos que estao mais proximos das artes populares. Por 

isso, a necessidade de usar o conceito de campo (Bourdieu, 1996, 2004, 1982), para 

dar conta das relagoes de poder e prestigio que estruturam os processos de 

identificacao desses ceramistas e suas respectivas escolhas. 

Para Garcia Canclini (2006) a tendencia da hibridagao cultural luta "contra o 

movimento centripeto de cada campo" (p. 360): 

A dissolugao das divisorias que os separam e vivida pelos que 
hegemonizam cada campo como ameaca a seu poder. Por isso, a 
reorganizagao atual da cultura nao e um processo linear. De um lado, 
a necessidade de expansao dos mercados culturais populariza os 
bens de elite e introduz mensagens massivas na esfera ilustrada. 
Contudo, a luta pelo controle do culto e do popular continua sendo 
travada, em parte, mediante esforgos para defender capitals 
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simbolicos especificos e marcar a distincao com relacao aos outros. 
(GARCIA CANCLINI, 2006, p.360) 

Esse conflito entre hibridagao e dicotomizacao e lido pelo autor como uma 

das saidas da atualizacao do mercado de bens simbolicos. Nesse sentido, a 

dinamica da distincao representaria a verdadeira causa da obsolescencia dos bens 

culturais pela necessidade de produzir sempre e sempre materials capazes de 

diferenciar classificando hierarquicamente consumidores, produtores e 

distribuidores. 

Em relacao a orquestracao dos niveis de hibridacao, segunda pergunta, 

acredito que a seletividade e fruto de uma rationalizacao que visa maior exito de 

mercado. O mercado orquestrando esses valores e suas medidas. Nao e apreender 

o mercado como "ente superior", mas, na medida em que representa a leitura do 

desejo dos consumidores. Ha uma rede de significados acessados na hora do 

consumo, manejados estrategicamente no momento da producao. Que valores 

estariam associados a esse bem simbolico? 0 que e consumido atraves do objeto? 

Por um lado, o mercado exige planejamento e sistematizagao da producao, 

alem do maior controle de qualidade sobre os produtos; por outro, promove a busca 

pela autenticidade, por algo unico, que remeta a um passado, a ideia de tradicao 

como algo distintivo. 

Os ceramistas tern que se haver com dois universos valorativos: tradicao e 

modernidade. No conteudo tematico e estetico, eles se aproximam de referencias 

das culturas populares tradicionais. Na forma e na tecnica, sao adeptos da 

"modernidade", quando ela implica a reflexividade compulsiva na dinamica da 

produgao e inovagao. Racionalizagao da produgao, sim, mas a tradigao sendo 

incorporada, de forma refletida, como valor estetico e um constante movimento com 

relagao ao desenvolvimento tecnico, a criacao de novas estrategias de insergao das 

suas pegas no mercado. 
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Apendice A 

1° Roteiro (Entrevistas de Manuela e Carlos) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 

CENTRO DE HUMANIDADES 
UNIDADE ACADEMICA DE CIENCIAS SOCIAIS 

PROG RAMA DE POS-GRADUACAO EM CIENCIAS SOCIAIS 

ROTEIRO DAS ENTREVISTAS 

FORMACAO DO ARTESAO E PRODUCAO 

1. Como e com quern e ha quanto tempo aprendeu o offcio? E, se pensa em 
transmiti-lo. 

2. Qual a tecnica utilizada? Ela sofreu modificagoes significativas com o tempo 
ou nao? 

3. Quantas horas de trabalho diario? 
4. Quantas pecas produz no mes? 
5. Possui ajudantes? Trabalha so ou em grupo? 
6. Onde adquire materia-prima? 
7. Voce acha que seu trabalho esta mais ligado ao artesanato ou as artes 

plasticas? 
8. Tern algum artesao/artista plastico que Ihe influencia? 
9. Acompanha o trabalho de algum artesao? 
10. Voce fez algum curso profissionalizante? 
11. Trabalha aonde (em casa, oficina, atelie)? 
12. Faz parte de alguma associacao de artesaos? 
13. Voce tern outra profissao? Se sim, por que? 

CIRCULACAO 

14. Onde vende suas pegas?Quem vende? Como fica a questao do prego final e 
do lucro do atravessador? 

PARCERIAS E CONTATOS 

15. Fale um pouco da sua relacao com o Programa Paraiba em suas maos; 
16. Relagao com o SEBRAE; 

17. Relacao com decoradores, arquitetos, artistas plasticos, outros artesaos. 

CONSUMO 

18.0 trabalho como artesao/artista popular e lucrativo? 

19. Qual prego medio das pegas? Falar um pouco sobre a definigao dos pregos e 
se ele e variavel. 
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20. Voce tern contato com seus consumidores? Em sua opiniao, quern e o seu 
consumidor: O pessoense, o turista, outros profissionais da area? 
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Apendice B 

2° Roteiro (Entrevistas de Mateus e Gabriela) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 
CENTRO DE HUMANIDADES 
UNIDADE ACADEMICA DE CIENCIAS SOCIAIS 
PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM CIENCIAS SOCIAIS 

ROTEIRO DAS ENTREVISTAS 

FORMACAO DO ARTESAO E PRODUCAO 

1. Como aprendeu o oficio de ceramista? 
2. Como e seu ritmo de trabalho, trabalha diariamente? 
3. Possui ajudantes? Trabalha so ou em grupo? 
4. Onde adquire materia-prima? Quern prepara a argila? 
5. Voce fez algum curso profissionalizante? 
6. Faz parte de alguma associacao de artesaos? 
7. Voce tern outra profissao? 

INFLUENCIAS 

8. Falar das suas principals influencias. 
9. Falar um pouco do dialogo da sua obra com a cultura popular nordestina, se 

voce ja fez parcerias com outros artesaos. 
10. Falar um pouco da sua ligacao com o universo das artes plasticas. 

CIRCULACAO 

11. Onde vende suas pecas?(galerias, em feiras, exposigao, lojas de decoracao, 
etc.) 

PARCERIAS E CONTATOS 

12. Fale um pouco da sua relacao com o Programa Paraiba em suas maos; 
13. Relacao com o SEBRAE; 

14. Relacao com decoradores, arquitetos, artistas plasticos, outros artesaos. 

CONSUMO 

15.0 trabalho como ceramista e lucrativo? 

16. Falar um pouco sobre a definicao dos precos das pecas. 
17. Voce tern contato com seus consumidores? Em sua opiniao, quern e o seu 

consumidor: O pessoense, o turista, outros profissionais da area? 
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Apendice C 

3° Roteiro (Entrevista de Natalia) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 

CENTRO DE HUMANIDADES 

UNIDADE ACADEMICA DE CIENCIAS SOCIAIS 

PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM CIENCIAS SOCIAIS 

ROTEIRO DAS ENTREVISTAS 

FORM AC AO DA CERAMISTA E PRODUCAO 

1. Como aprendeu o oficio de ceramista? Fale um pouco da sua formacao. 
2. As outras tres Cavalcanti que trabalham com ceramica sao suas irmas? 

Voces fazem algum tipo de parceria? 
3. Como e seu ritmo de trabalho, trabalha diariamente? 
4. Possui ajudantes? Trabalha so ou em grupo? 
5. Onde adquire materia-prima? Quern prepara a argila? 
6. Faz parte de alguma associacao de artesaos? 
7. Voce tern outra profissao, ainda trabalha como arte-educadora? 

INFLUENCIAS 

8. Falar das suas principals influencias. 
9. Falar um pouco do dialogo da sua obra com a cultura popular nordestina, se 

voce ja fez parcerias com outros artesaos. 
10. Falar um pouco da sua ligacao com o universo das artes plasticas. 

C1RCULACAO 

11. Onde vende suas pegas?(galerias, em feiras, exposicao, lojas de decoracao, 

etc.) 
12. Como e feito o contato/convite para participar das feiras internacionais? Fale 

um pouco da sua parceria com o Instituto Fazer Brasil? 
13. Voce arquiva as criticas de arte sobre o seu trabalho, as materias de revista e 

jornal? Eu poderia ter acesso (aos artigos sobre seu trabalho na revista 
Minhogal Arte de Portugal e na revista Casa Vogue, e em jornais como o 
Correio Brasiliense (Brasilia -DF), Estadao (Sao Paulo -SP) e Jornal do 
Comercio (Rio de Janeiro - RJ).? 

14. Como foram surgindo essas categorias, essa segmentagao da sua obra, em 
anjos, gordas, poderosas, etc.? Falar um pouco sobre a categoria "somente 
novidades" dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA site. Voce se preocupa com a inovagao? 

15. Voce confeccionou os Trofeus da Festa na Roga dos anos 98, 99 e 2000, 
promovida pela TV Tambau, como se deu o contato, voce foi convidada, foi 
um concurso? 

PARCERIAS E CONTATOS 
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16. Fale um pouco da sua relacao com o Programa Paraiba em suas maos; 
17. Relacao com o SEBRAE; 
18. Relacao com decoradores, arquitetos, artistas plasticos, outros artesaos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CONSUMO 

19.0 trabalho como ceramista e lucrativo? 
20. Falar um pouco sobre a definicao dos precos das pecas. 
21. Voce tern contato com seus consumidores? Em sua opiniao, quern e o seu 

consumidor: O pessoense, o turista, outros profissionais da area? 

97 



Apendice D 

Modelo utilizado para solicitacao de autorizacao da publicacao dos dados zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 

CENTRO DE HUMANIDADES 

UNIDADE ACADEMICA DE CIENCIAS SOCIAIS 

PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM CIENCIAS SOCIAIS 

AUTORIZACAO 

Eu, , autorizo a pesquisadora Bruna Oliveira Sobral a 
citar e publicar os dados da entrevista que concedi a ela como parte da sua 
pesquisa de campo da sua dissertacao de Mestrado, pelo Programa de P6s-
Graduacao em Ciencias Sociais da Universidade Federal de Campina Grande, a 
qual versa sobre a producao, circulacao e consumo do artesanato paraibano. 

Joao Pessoa, novembro de 2009 

Nome do entrevistado 
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