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RESUMO 

 

A presente dissertação “Cartografias de envolvimento: sentipensar com a terra e o pós-

desenvolvimento no Chora Neném” se caracteriza como o registro do percurso da 

pesquisa inicialmente nomeada como “Sentipensar com a terra e o pós-desenvolvimento: 

experiências decoloniais, sensíveis, afetivas e críticas”, realizada durante o mestrado 

interdisciplinar no Programa de Pós Graduação em Desenvolvimento Regional, do Centro 

Universitário Municipal de Franca -  SP.  Esta pesquisa teve como objetivo cartografar 

relações com o território Chora Neném/Vila Primavera, Pedregulho - SP, acompanhando 

os processos que estariam alinhados às ontologias relacionais e dualistas, e às forças da 

lógica desenvolvimentista presentes, além de levantar possíveis alternativas ao 

desenvolvimento, no contexto de uma vila que surge por conta da construção de um 

megaempreendimento de desenvolvimento. Para isso, a pesquisa teve um caráter 

qualitativo exploratório, e se utilizou da metodologia da pesquisa-intervenção 

cartográfica, baseada na teoria de Deleuze e Guattari, e estudos de Benevides e Passos, 

além de posicionamentos de um paradigma de pesquisa decolonial. Estes trazem uma 

perspectiva e proposta de sentipensar com a terra, de um giro ontológico, através das 

relações estabelecidas e construídas entre humanos, e entre humanos e não humanos. Os 

referenciais teórico-práticos utilizados se baseiam nos estudos críticos do 

desenvolvimento, mais afirmativamente do pós-desenvolvimento e das ontologias 

relacionais, além da prática política ontológica. O autor que embasou primordialmente a 

perspectiva do pós-desenvolvimento foi Arturo Escobar, e autores/as indígenas e 

quilombolas como Ailton Krenak, Nego Bispo e Célia Xakriabá, também estiveram 

presentes nesse percurso. Das literaturas diversas que potencializaram essa pesquisa 

estiveram presentes alguns nomes como Leda Maria Martins, Conceição Evaristo e 

Eduardo Galeano. Diante da atual crise socioambiental vivida, justifica-se uma pesquisa 

que mapeie, pense e proponha ações para alternativas à lógica desenvolvimentista 

capitalista exploratória, em perspectivas sensíveis, afetivas, criativas e críticas. Buscou-

se, ainda, uma possível abertura a novos estudos, pesquisas e projetos para o 

desenvolvimento regional e territorial, em relações cuidadosas com o Planeta Terra, casa 

comum de todos os seres vivos. Durante a pesquisa foram vivenciadas diferentes e 

relações com o fazer de uma pesquisa decolonial e cartográfica, além de reflexões e 

proposições com relação aos tempos vivenciados, às memórias do território escutadas e 

recontadas, e formas diversas de produção dessas narrativas, tanto documentais quanto 

ficcionais. Escutas, conversas, transcrições, escritas, leituras, narrações, teatro e escutas. 

Também foram trazidas algumas relações de caminhos possíveis para territórios-região.  

Cartografias que seriam de envolvimento foram marcadas como possível proposição de 

alternativas ao desenvolvimento, trazendo pontos de discussão e ação como os corpos-

territórios, corpos-memórias, corpos-relações, corpos-presença, corpos-expressões. Além 

disso, essa pesquisa trouxe a afirmação que as relações de escuta afetiva, sensível e crítica 

podem potencializar construções regionais entre e com os territórios. Por fim, também 

sinalizamos vários desafios para estes envolvimentos e convidamos a novos caminhos de 

pesquisa e relação com o território do Chora Neném - Vila Primavera.  

 

PALAVRAS CHAVE: pós-desenvolvimento, cartografias, desenvolvimento regional, 

decolonialidade, ontologias relacionais. 

 
 
 



 

ABSTRACT 

The present dissertation "Cartographies of Involvement: Feeling and Thinking with the 

Land and Post-Development in Chora Neném" is characterized as the record of the 

research journey initially named "Feeling and Thinking with the Land and Post-

Development: Decolonial, Sensitive, Affective, and Critical Experiences," conducted 

during the interdisciplinary master's program at the Center for Regional Development, 

Municipal University of Franca, SP. This research aimed to map relationships with the 

Chora Neném/Vila Primavera territory in Pedregulho, SP, tracking processes aligned with 

relational and dualistic ontologies, as well as the forces of the developmental logic, while 

also exploring possible alternatives to development within the context of a village that 

emerged due to the construction of a mega-development project. To achieve this, the 

research followed a qualitative exploratory nature and utilized the methodology of 

cartographic research-intervention based on the theories of Deleuze and Guattari, as well 

as the studies of Benevides and Passos, along with positions from a decolonial research 

paradigm. These perspectives propose feeling and thinking with the land, an ontological 

shift through the relationships established and constructed among humans and between 

humans and non-humans. The theoretical and practical references draw from critical 

development studies, particularly post-development and relational ontologies, in addition 

to ontological political practice. Arturo Escobar was the primary theoretical framework  

concerning the post-development perspective, along with  indigenous and quilombola 

authors such as Ailton Krenak, Nego Bispo, and Célia Xakriabá, who also contributed to 

this journey. Various literary works that enhanced this research included the writings of 

Leda Maria Martins, Conceição Evaristo, and Eduardo Galeano. In view of  the current 

socio-environmental crisis, it is justified to conduct research that maps, reflects about, 

and proposes actions for alternatives to the exploitative capitalist development logic from 

sensitive, affective, creative, and critical perspectives. Furthermore, an attempt was made 

to open the door to new studies, research, and projects for the area of regional and 

territorial development, in caring relationships with Planet Earth, the common home of 

all living beings. During the research, various forms of decolonial and cartographic 

research were experienced, along with reflections and proposals related to the lived sense 

of time, the memories of the territory heard and recounted, and the various ways of 

producing these narratives, be it in a documentary or fictional approach. This involved 

listening, conversations, transcriptions, writings, readings, narrations, theater, and more 

listening. This research also brought forward potential paths for regional-territorial 

relations. Cartographies of involvement were marked as a possible proposition for 

alternatives to development, raising points of discussion and action, such as body-

territories, body-memories, body-relationships, body-presence, and body-expressions. 

Furthermore, this research affirms that affective, sensitive and critical listening 

relationships can enhance regional constructions between and with the territories. Finally, 



 

several challenges for these engagements were identified, and are an invitation to new 

paths of research and relationship with the Chora Neném - Vila Primavera territory. 

KEYWORDS: post-development, cartographies, regional development, decoloniality, 

relational ontologies. 
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APRESENTAÇÃO 

 

     POVOADA, 

 música cantada por Sued Nunes 

 

Ei, Povoada é um nome curioso né? 

Porque a gente sempre fala de Povoada 

Em relação à Terra né? 

A Terra é povoada 

Mas, também sou terra 

A gente também é terra de povoar 

Deus te ajuda 

Deus te ajude e te livre do mal 

Te desejo tudo de bom, viu fia'?  

(Povoada!) 

Eu sou uma, mas não sou só, minha fia' 

 

Povoada 

Quem falou que eu ando só? 

Nessa terra, nesse chão de meu Deus 

Sou uma mas não sou só 

Povoada 

Quem falou que eu ando só? 

Tenho em mim mais de muitos 

Sou uma mas não sou só 

Povoada 

Quem falou que eu ando só? 

Nessa terra, nesse chão de meu Deus 

Sou uma mas não sou só 

Povoada 

Quem falou que eu ando só? 

Tenho em mim mais de muitos 

Sou uma mas não sou só 

Sou uma, mas não sou só 

Sou uma, mas não sou só 

Sou uma, mas não sou só 

Sou uma, mas não sou só 

Eu sou uma, mas não sou só, 'mermo!1 

PAISAGENS OU TERRITÓRIOS SONOROS 

“Corpo-território, entre água e terra”, trechos de Célia Xakriabá, leitura Luíza Maretto. 2 

 
1 Disponível para escutar em:  https://www.youtube.com/watch?v=dIFzUVxAb8c 

2 Para a escuta das Paisagens ou territórios sonoros, acessar a playlist compartilhada pelo link: 

https://padlet.com/luizamaretto/cartografiasdeenvolvimento . Para saber mais dessa construção, escritas durante a 

dissertação e com os ANEXOS F e G.  

https://padlet.com/luizamaretto/cartografiasdeenvolvimento
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Caminhar como caminha o mundo… 

PAISAGENS OU TERRITÓRIOS SONOROS 

“Caminhar como caminha o mundo”, leitura de Luíza Maretto. 

     Somos território: povoamos e somos povoadas/os, somos lugar e tempo, 

atravessadas/os, atravessando, em travessia.   

O que nos move? O que movemos? Como movemos e com qual motivação? 

Caminhamos e marcamos nossos passos pelo chão. O chão nos diz sobre como 

caminhamos, ocupamos, habitamos. Marcamos nossos passos, e eles (nos) demarcam. O 

lugar que habitamos nos compõe, e nós compomos esse lugar, fazemos habitação. 

Territórios, paisagens são compostas por gente, bicho, planta, águas... Caminhar por 

territórios que carregam suas singularidades, faz-nos criar jeitos e formas de caminhada 

em relação com estas diferenças. Como caminhamos pelos lugares, delimita como 

criamos territórios e marcamos nossas pegadas, e também cria espaço, cenário, ação, 

movimento.  

Assim, surge a pergunta: o que nos move é isolado? Parece então que não.... o que 

nos move tem relação, interage com, faz parte do que envolve nosso corpo, nossas 

subjetividades, nossas reflexões, pensamentos, aprendizados. Atravessa e é atravessado 

pelo entorno.  

Pois então, e o cenário que é visto e vivido enquanto pesquisa e produção de 

conhecimentos? Talvez, um caminho de aprendizado com histórias pessoais e coletivas 

também. Para sentir e pensar, durante o caminhar...  

Pois é, o fazer do mundo, aquele que se realiza como um constante giro em seu 

caminhar, é o que permite a todos os seres presentes a realizarem seu próprio 

fazer como comunidade justamente nos lugares/tempos em que o fazer do 

mundo cria em seu caminhar. (...) Assim, tudo o que está presente vive em e 

pelo seu fazer como comunidade. Pois nada existe como ser isolado, senão 

como parte de uma comunidade que exerce um fazer, que sempre é 

complementar ao fazer de outras comunidades justo no lugar/tempo criado 

pelo caminhar do mundo.(...) Eis ali o equilíbrio que nosso Eirare nos permite 

ver, sentir e que orienta nosso viver e conviver como comunidade humana com 

o resto de comunidades (plantas, animais, seres visíveis e invisíveis) com as 

quais compartilhamos os diferentes lugares/tempo, que, em seu caminhar, 

criam para todos o fazer do mundo. Daí que nossa tarefa mais importante como 

comunidade humana é contribuir para esse equilíbrio, o que para nós é nosso 

horizonte de vida ao que chamamos Wakuwaipa quer dizer, nosso caminhar 

como caminha o mundo. (WEIR, 2021, p.4).  
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No texto citado acima, “Da ‘virada ontológica’ ao Tempo de Volta do Nós”, José 

Ángel Quintero Weir, da Universidade Autônoma Indígena, faz-nos reconhecer o Eu e 

Nós, e como o aspecto pessoal é atravessado pelo coletivo... Subjetividade atravessada 

pelo contexto, onde vive, mora, e que compartilha um mundo que nos move e que 

movemos. Com meu corpo posso expressar essa vivência que é coletiva, também. Então 

meu corpo, minhas ações, minha voz, minhas palavras podem ser meios, por onde posso 

falar e expressar, caminhar. Com meu corpo posso dizer, mas ele sempre carrega tantas 

vozes compartilhadas, coletivas, atravessadas. A premissa é que se possa fazer ciência 

que é coletiva, mesmo que muitas vezes expressada em textos ditos por um corpo, único, 

singular, porém nunca sozinho. A prerrogativa é caminhar como caminha o mundo em 

sua força de potência de vida e complementariedade em seu tempo/espaço e diversas 

comunidades de plantas, animais, insetos, seres visíveis, invisíveis e humanas.  

Nas ontologias relacionais, humanos e não humanos (o orgânico, o não 

orgânico e o sobrenatural ou espiritual) formam parte integral desses mundos 

em suas múltiplas inter-relações. (ESCOBAR, 2016, p.11).  

PAISAGENS OU TERRITÓRIOS SONOROS 

Poema “Tudo e eu”, de Carlos Brandão, leitura por Luíza Maretto.  

 

Minha caminhada com o mundo e o mundo que caminha comigo… 

PAISAGENS OU TERRITÓRIOS SONOROS 

“Minha caminhada com o mundo e o mundo que caminha comigo”, leitura Luíza 

Maretto. 

Minha história me move e é movida por diferentes caminhos percorridos e 

territórios habitados, continuadamente, em Relação. Tempo e espaço, pessoal e coletivo, 

povoada, povoando, relacional.  

Para começar logo demarcando essa narrativa: fui nascida no interior do estado de 

São Paulo, no Brasil, na chamada América Latina, por algumas(ns), e por outras (os) de 

Abya Yala3! Estado de São Paulo delimitado por diversas histórias, dentre aquelas de 

 
3 Sobre Abya Alla: “Abya Yala vem sendo usado como uma autodesignação dos povos originários do continente como 

contraponto a América. A expressão foi usada pela primeira vez em 1507, mas só se consagra a partir do final do século 

XVIII e início do século XIX, por meio das elites crioulas, para se afirmarem no processo de independência, em 

contraponto aos conquistadores europeus . Muito embora os diferentes povos originários que habitam o continente 

atribuíssem nomes próprios às regiões que ocupavam – Tawantinsuyu, Anahuac, Pindorama – a expressão Abya Yala 

vem sendo cada vez mais usada pelos povos originários do continente objetivando construir um sentimento de unidade 
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bandeirantes que ocuparam as terras originárias indígenas, muitas vezes com violências. 

Chão que foi sendo caminhado, também com motivações coloniais, muitas vezes não 

contadas. Estado criado para colonizar, como todo o Brasil. Também caminho para a 

exploração de ouro de Minas Gerais, de plantação de café, cana de açúcar. Estado 

brasileiro com nome de santo católico e que detém grande parte da riqueza econômica 

capitalista do país. Também estado de imigrações, famílias que se compuseram de outros 

países, territórios. Estado de cultivo de trabalho, o trabalho como foco de vida. Culturas 

e contextos que me fizeram. Vinda de uma cidade considerada pequena, vivi brincando 

em ruas de asfalto e terra, indo para fazendas e sítios, bebendo leite da vaca e brincando 

na vizinhança e perto da escola. Mudei para a cidade maior a 30km dali, com 11 anos de 

idade e os prédios eram maiores, os carros passavam mais e a vida no shopping era 

rotineira para a maioria. Também desta mudança, veio o contato com cinema, teatro e 

ruas de muito movimento: caminhava pelo centro da cidade visitando sebos e vendo 

filmes. Uma diversidade de expressões. Para fazer faculdade em psicologia, mudei para 

outro interior, ainda em São Paulo. Uma cidade que tinha o apelido de “terra do nunca”, 

e a vida universitária era caminhando a pé e de bicicleta, e com visitas ao bosque do 

campus, e dias inteiros permitidos para estudar, conversar e trocar. Ali, fui trabalhar e 

aprender em contextos de assentamentos de reforma agrária e saúde pública. O público, 

as cooperativas, as organizações e reuniões coletivas de discussões produtivas e infindas 

para se chegar às deliberações autogestionárias. Muitos aprendizados. Graduada, vou para 

outro estado do país, e o território me atravessa, mais uma vez. Nordeste, e Pernambuco 

faz meu corpo e eu caminho por lá. Recife, uma cidade grande com um fluxo de trânsito 

e sotaques muito diferentes dos meus, originários. Como comem, conversam, vivem 

cotidianamente me atravessa. O que mobiliza, os atos políticos e os encontros de educação 

popular em saúde. As enchentes, os lixos, a quentura úmida, e as macaxeiras. O lugar faz 

meu tempo e caminhada dançarem coco e cansarem da cidade grande. Lá, convivo com 

o Movimento Dos Trabalhadores Rurais sem Terra, o MST. Territórios e paisagens de 

outros assentamentos e condução de práticas de luta, saúde, educação. Saúde e cultura do 

campo. A roda se apresenta e tantas outras ações místicas, políticas e artísticas. A terra e 

as águas me atravessam. Uma virada parece estar começando a se fazer em mim, naquela 

época e lugar. Uma virada ontológica? Da capoeira, também. Povoada de mobilizações 

que não são somente minhas, talvez começo a buscar um modo de expressar essa 

 
e pertencimento.” (Porto-Gonçalves, C.W, 2009). Disponível em: https://iela.ufsc.br/projeto/povos-originarios/abya-

yala/  

https://iela.ufsc.br/projeto/povos-originarios/abya-yala/
https://iela.ufsc.br/projeto/povos-originarios/abya-yala/
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singularidade com meu corpo. Aprendo um coletivo, e necessito de um corpo singular, 

em diferentes territórios. E para a continuidade dessa dramaturgia, depois de alguns anos, 

volto para o interior de São Paulo, com saudades e vontades do jardim da minha primeira 

infância. Esse lugar, das roseiras, das bisavós e avós, parecia ser necessário para caminhar 

novamente. Dessa vez, uma memória de estranheza e intimidade. Que lugar é esse? Quem 

sou eu nesse lugar? O que escuto, como escuto? Um retorno? Estou em formação em 

arteterapia, e mais um assentamento de reforma agrária me acolhe. Assentamento com 

saúde pública, onde ofereço e realizo práticas em roda, brincadeira em arte e cuidado. 

Sentidos da terra, do lugar, vou aprendendo a escutar. Um território que diz muito. E de 

diversas maneiras. Como fazer esse encontro entre o que eu busco e o que busca o lugar? 

Essa pergunta me move e tento realizar esse diálogo, essa caminhada. Paisagens 

originárias e a arte do encontro, assim ficam as palavras demarcadas e assentadas, em 

mim e em meu trabalho entregue. Depois de um ano deste acontecimento, a pandemia 

sinaliza uma interação que é a de estar dentro de casa e nas suas redondezas sem viajar; 

mas também sinaliza para estarmos em relação ao nosso território maior, nossa casa 

coletiva que é o Planeta Terra. Todos os seres humanos convivem com uma mesma 

surpresa e condição. O adoecimento e a possibilidade da morte, muito próximos. A causa, 

que começam a contar: o descuido com o que chamamos natureza, trazendo doenças, 

desequilíbrios. Será um grito para que escutemos onde povoamos, e como povoamos? 

Comunidade humana que precisa caminhar com o mundo. Mundos diversos em relação, 

de diferentes seres. No meio disso que nos mobiliza e nos integra enquanto espécie, mudo 

para uma nova cidade do interior de São Paulo. Aqui, logo quando chego, as águas 

anunciam sua força! Chuvas que inundam e transbordam rios por asfaltos e bueiros. O 

perigo é ser levado, inundado, transbordado depois de tanta contenção e formas 

específicas de civilização. O “progresso”, tal como nomeia esse contexto, uma mulher 

idosa que conheço nessa cidade. Aqui, tenho contato com pessoas que estudam áreas 

chamadas “ambientais”, e aprendo sobre os corpos d’água, seus fluxos e necessidades. 

Sobre nossas necessidades com os corpos d’água, também. Escuto histórias e memórias, 

de relações com os córregos do lugar. Narrativas que produzem relação, vínculo. Trabalho 

em serviços de convivência e fortalecimento de vínculos. E morando nessa cidade, busco 

o mestrado em Desenvolvimento Regional, pela possibilidade de encontro, de integrar 

caminho, trazer uma base para ele. Mas, na prática, uma questão: seria possível uma 

formação através de aulas onlines/remotas e estando em outros lugares? O mestrado é em 

outra cidade e, logo de início, após ingressar, voltam seus encontros presenciais. Meu 
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percurso começa a ser ir e vir, pela estrada, pelos caminhos, pelos diferentes territórios, 

paisagens. Caminhadas, encontros, sentidos de lugares que falam diferente, ensinam 

diferente, escutam diferente. O caminho, o entre, talvez tenha sido o território mais 

ocupado, habitado, povoado nestes dois anos de aprendizado. Depois de passado os 

últimos anos e encontros com outras linguagens e palavras usadas em escritas e falas, 

sinto um reaprendizado estar na universidade e tento integrar, a partir desse novo lugar 

singular do mestrado, meu trabalho acadêmico e coletivo, em relação com tantas vozes 

da ciência e literaturas. E como participar e pertencer a isso que move tantos territórios e 

que nos entrelaça, com a singularidade que posso, de certa forma, propor e construir aqui? 

Parece que nunca só, nunca isolada, sempre em relação e lugar. Coletivo, individual, 

relacional, territorial. O que me move, como move. O que movo, e como movo. 

Afetivamente.  

E então, a caminhada com a pesquisa de Mestrado… 

PAISAGENS OU TERRITÓRIOS SONOROS 

“E então, a caminhada com a pesquisa de Mestrado”, leitura Luíza Maretto. 

Dessa caminhada de dentro do mestrado, de territórios de saberes, de produção de 

saberes... Como aprender, então? Escutar a quem, como?      Sentipensar com a terra vem 

ao encontro de outros territórios, mas relacionados. Uma amiga dos tempos caminhados 

em Pernambuco, apresenta-me em meados de 2014, o livro “Sentipensar com a Terra: 

novas leituras sobre desenvolvimento, território e diferença” (2014), e, naquela época, 

diz que lembra muito de mim, com ele. Olho, passo o olho no livro... sentipensar... 

naquele momento não mergulho, não adentro tanto... mas tem os escritos do uruguaio 

Eduardo Galeano que me envolvem com seu texto e reaparece esse tal sentipensar... 

Aprender pelo sentir, também. É giro ontológico contra-colonial? Em outro tempo e 

lugar, alguém me pergunta: O que te marcou de aprendizado esses anos morando em outro 

estado do mesmo país? Eu digo que aprendi foi valorizar o sentir, que antes, antes eu era 

“muito cabeção”. Nesse vai e vem de tempos e perguntas, corpos em transformação, o 

acontecimento que me toma então é: retornar a estar de dentro da universidade, com qual 

corpo? Não sei mais não sentir nesse lugar... Aprender e integrar na presença cotidiana é 

sabedoria das grandes! E poder abrir esse caminho, também... de como fazer... 

Gosto das pessoas sentipensantes, que não separam a razão do coração. Que 

sentem e pensam ao mesmo tempo. Sem divorciar a cabeça do corpo, nem a 

emoção da razão (GALEANO, 2002).  
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Orlando Fals Borda, que a descobriu quando realizava uma pesquisa junto a 

pequenos povoados ribeirinhos da costa atlântica colombiana, como ele relata 

no trecho abaixo:  

Esse sentipensante que aparece em meus livros não fui eu que inventei. Isso foi 

lá em um dos pântanos próximos de San Benito Abad, perto de Jegua, lá por 

esses lugares, que algo aconteceu com um pescador que estava comigo e disse: 

‘Olhe para nós, acreditamos que agimos com o coração, mas também usamos a 

cabeça e quando combinamos as duas coisas, somos sentipensantes’. Um 

conceito tão sensível, certo? Se entende, não? É muito bonito, tão bonito que 

Eduardo Galeano o roubou de mim em seus últimos livros. Claro que ele é muito 

honesto e diz que isso vem da história da Costa, mas para Eduardo Galeano o 

conceito sentipensante é agora central em sua filosofia literária (GANZAROLLI, 

SAMPAIO, 2021).  

Sentipensamento central na filosofia literária. E nas ciências?  

Do sentir, do fazer com o corpo aprendi com brinquedos populares, com o chão 

das rodas de educação popular, com a presença nas caminhadas de terreiros e conversas 

em encontros pela noite da cidade do Recife, de Olinda, com ficar de ponta cabeça na 

capoeira angola, e a sentir mesmo, uma vontade e saudades de estar com a cabeça próxima 

ao chão, vendo desse ângulo, sentindo esse corpo. “Do outro lado de cá”, foi o curso de 

filosofia africana realizado no sítio na zona da mata de Pernambuco, onde tinha gente da 

universidade, do cavalo marinho, da capoeira, da educação popular, do cotidiano da roda 

da vida, das artes... uma filosofia incorporada... em corpo. E a escrita que surge, logo 

quando retorno para morar no estado de São Paulo, é uma escrita escuta. O silêncio de 

escutar vem como aprendizado do sentir.  

Celebração de bodas da razão com o coração 

Para que a gente escreve, se não é para juntar nossos pedacinhos? Desde que 

entramos na escola ou na igreja, a educação nos esquarteja: nos ensina a divorciar 

a alma do corpo e a razão do coração. 

Sábios doutores de Ética e Moral serão os pescadores das costas colombianas, 

que inventaram a palavra sentipensador para definir a linguagem que diz a 

verdade (GALEANO, 2002). 

 

Escrevo, quem sabe, como para dar corpo a meu caminho. Mas que tipo de escrita? 

Vou fazendo esse corpo-escrita em travessia, ou atravessia, como escrevi e nomeei em 

20194. Algo que atravessa e que vai criando linguagem ao marcar pela palavra, vai 

acompanhando a beira da água do sentir. Corpos territórios caminhantes e falantes que 

somos. A voz dita tem outra força, também. De algo que atravessa o corpo todo, como 

um todo, em cada palavra que é corpo. A origem do dizer é poesia, alguns dizem. Vou 

aprendendo com as imagens que atravessam as raízes de quem somos. Imagens, metáforas 

 
4 MARETTO, Luíza Câmara. Escutas de Raiz Coração: alianças afetivas e poéticas e(m) territórios e (a)travessias na 

vida e na arteterapia. ClimaCom – Coexistências e cocriações [Online], Campinas, ano 8, n. 20, abril.2021. 

Disponível em: http://climacom.mudancasclimaticas.net.br/escutas-de-raiz/ 

http://climacom.mudancasclimaticas.net.br/escutas-de-raiz/
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que têm um sentido criado sem conseguir fugir o pensamento, o olhar, a escuta. 

Assentamos com nossa voz primeira, a poesia. A poética guiando caminho. A arteterapia, 

formação que tive iniciada no Recife e finalizada no interior de São Paulo, ensina-me 

bastante a acompanhar essas imagens, cartografar. A vivência com sabedorias não 

ocidentalizadas também, de não ser preciso desvendar o mistério, mas vivê-lo. E isso, 

traria a liberdade do caminho. Ou os sentidos criados. Não querer esgotar o sentido, 

mas vivê-lo. Assim, acolher diversas referências, dispositivos vindos de diferentes locais 

e formas de produzir, também, conhecimento.  

Pois quando chego, no primeiro semestre do mestrado e apresento o livro 

“Sentipensar com a Terra (...)” para minha orientadora, ela olha e logo diz: sim, tem muita 

relação com sua pesquisa, vamos abarcar nesse caminho, eu vou contigo. E assim, 

fomos...aprendendo. Aprendemos então que este autor está dentro de um mundo 

acadêmico de estudos críticos do desenvolvimento e que estes estão ligados com 

posicionamentos acadêmicos dos estudos da colonialidade e decolonialidade na produção 

de conhecimento. Caminhos que se relacionam para dizer que existem outras 

racionalidades e formas para fazer pesquisa acadêmica. Que outros saberes e lógicas estão 

disponíveis para que possamos aprender, pensar, refletir e propor ações no mundo através 

da pesquisa. Aprendemos com a história dessa produção de conhecimento sobre o que a 

modernidade construiu e o tipo de ciência eurocêntrica ocidental que foi sendo produzida: 

para se separar de uma lógica religiosa de conhecer o mundo, parece que foi preciso 

separar alma e corpo, corpo e pensamento, pensamento e emoção, emoção e aprendizado. 

(SANTOS,1988, 2022; MIGNOLO, 1993, 2010; FREITAS e MORAIS, 2019) Parece 

que também foi preciso dizer que o ser humano sabia e ele sabia de um jeito, sem a 

natureza, ou ainda, dominando a natureza, sabendo mais, para poder tentar controlá-la. E 

parece que foram subjugando quem não sabia da mesma forma, e um tipo de ser que sabia 

foi sendo favorecido: homem, branco, europeu, hetero. (FREITAS e MORAIS, 2019; 

GROSFOGUEL, 2016) Esse homem que queria ir pelos oceanos e saber mais e conhecer 

mais e dominar mais foi construindo colônias e impondo formas de saber. E também de 

viver, comer, rezar, amar... Parece que isso veio de uma necessidade de separação e 

construção de métodos e procedimentos, um caminho mesmo, trilhado, como tantos 

outros. Parece que Outros eram estrangeiros e muitas vezes estranhos e desconhecidos e 

por isso com necessidade de serem descobertos, como países e outras gentes, como se 

estas não tivessem o seu lado da história, suas histórias, seus corpos e modos de conviver 
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e compor territórios (KRENAK, 2019, 2020, 2021, 2022; SANTOS, 2015; 

SANTOS,1988, 2022).  

Mas parece também que a ciência produz conhecimento historicamente e vai 

amarrando o fio dessa história... E pode ir aprendendo o que causou vida, o que causou 

morte... e construindo outras ciências e aprendizados... Ciências emergentes, disseram 

alguns (SANTOS, 1988) epistemologias do sul dizem, decoloniais, ou ainda 

contracoloniais também nomeiam…pois é preciso dizer da história de como foi, para ir 

trazendo como a construção é possível, não é já dada, nem única. A essência de uma 

transformação constante, não fixa. Uma origem do movimento. Outras raízes de saber, 

não apenas retos, lineares ou de uma única forma sistematizados, mas em escuta, relação, 

troca. Outras tantas maneiras de viver o tempo, de aprender, de escutar. Através das 

produções de encontro (XAKRIABÁ, 2018).  

Colonizar é subjugar, humilhar, destruir ou escravizar trajetórias de um povo 

que tem uma matriz cultural, uma matriz original diferente da sua. 

E o que é contracolonizar? É reeditar as nossas trajetórias a partir das nossas 

matrizes. E quem é capaz de fazer isso? Nós mesmos! Só pode reeditar a 

trajetória do povo quilombola quem pensa na circularidade e através da 

cosmovisão politeísta. Não é o Boaventura de Sousa Santos, apesar de ele estar 

desempenhando um bom papel nesse processo. Na medida, pelo menos, em 

que ele diz que é preciso desmanchar o que o povo dele, o povo colonialista, 

fez. Isso já é de uma generosidade enorme. Pelo menos ele não está dizendo 

que é preciso sofisticar e fazer mais. 

Mas nós também estamos discutindo a contracolonização. Para nós, 

quilombolas e indígenas, essa é a pauta. Contracolonizar. No dia em que as 

universidades aprenderem que elas não sabem, no dia em que as 

universidades toparem aprender as línguas indígenas – em vez de ensinar –, no 

dia em que as universidades toparem aprender a arquitetura indígena e toparem 

aprender para que servem as plantas da caatinga, no dia em que eles se 

dispuserem a aprender conosco como aprendemos um dia com eles, aí teremos 

uma confluência. Uma confluência entre os saberes. Um processo de 

equilíbrio entre as civilizações diversas desse lugar. Uma contracolonização 

(Santos, 2018, grifos nosso). 

PAISAGENS OU TERRITÓRIOS SONOROS 

Leitura trechos do “Poéticas do Tempo Espiralar”, por Karla Costa.  

Um chamado para confluências de saberes, em aprendizados que transformam.  

Assim, palavras que dizem como, sobre, com. Nomear é também dominar, uma 

forma de colonizar. Colocar os nomes que dizem sobre como ser e fazer. Alguns saberes 

são nomeados como “saberes populares”, “saberes empíricos”. Antônio Bispo dos Santos, 
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também conhecido como Nego Bispo, intelectual quilombola, em seu livro 

“Colonizações, quilombos, modos e significações” (2015), escreve um capítulo sobre A 

Guerra das denominações. E faz o exercício de nomear os saberes quilombolas e de 

resistência. Chama de saberes sintéticos, os que são eurocristãos colonialistas e que são 

voltados para o ter. Sintetizar tudo que seria orgânico, para uma forma de ter as coisas, 

objetificando a vida. Assim, contra colonizando, ele nomeia os saberes orgânicos, 

aqueles que são saberes cosmológicos, que “nos envolvem a partir do ser” (BISPO apud 

DORNELES, 2021, p. 16). Diz que esses saberes não são da ciência acadêmica, são 

sabedorias voltadas para a vida, resolutivos, em e com a vivência de ser. Diz ainda que 

existe uma comunicação para a vida entre saberes que são orgânicos. Uma comunicação 

de vida para a vida.  

Eu penso muito a partir de imagens, e uma das imagens com a qual eu mais me 

movimento são as águas. Eu penso muito com as águas e nas águas. Então a 

confluência e a transfluência são muito mais visíveis através das águas (...) Nós 

compreendemos a transfluência pelas forças das águas em superar obstáculos. 

Ninguém consegue parar as águas. (...) Então a água tem essa grandeza de 

transfluir através da infiltração ou transfluir rompendo paredões. Ou seja, a força 

das águas é uma força que está em tudo, e assim está em todas as vidas, porque 

a água está em todos os lugares. Nas árvores, animais, pedras. Então as águas 

estão em todas as vidas e de uma forma fantástica. Estão nos movimentos e 

movimentam tudo (BISPO apud DORNELES, 2021, p. 17).   

A confluência é isso, é o fortalecimento, é a contemplação, é o 

compartilhamento. É isso que está na nossa trajetória. Tô colocando isso, 

fazendo essa misturada, porque é isso mesmo, a gente fala circulando. A gente 

fala indo e vindo, rodando, circulando (BISPO apud DORNELES, 2021, p. 19).  

Formas decoloniais, contra coloniais... pensar e sentir a partir de imagens...  para 

que apareçam as vozes e palavras e encontros... indo e vindo…  

Pronto! O que é contracolonização? É ser contra o colonialismo. Se você falar 

“contracolonização” em qualquer espaço, todo mundo vai saber. Se eu disser que 

sou contracolonização, todo mundo vai saber que eu sou contra o colonialismo. 

É simples. Agora, se eu disser: “eu sou decolonialista”, nem os próprios 

decoloniais sabem explicar, porque a decolonialidade não tem trajetória. É um 

discurso teórico sem trajetória. Tenho encontrado algumas pessoas decoloniais, 

e eu pergunto: diz uma questão que a decolonialidade resolveu? Diz que 

resolutividade que tem a decolonialidade? Resolveu o quê? Onde é que tem um 

lugar que um povo decolonial enfrentou o sistema e resolveu alguma coisa? 

Infelizmente essas pessoas não tem conseguido me dizer. Eu penso que 

decolonialidade é a depreciação do colonialismo, ou seja, a depressão. É “de”, é 

deprimir o colonialismo. Se é assim, bom, eu até compreendo e acho que tem 

sentido (BISPO apud DORNELES, 2021, p. 21).  

Nego Bispo provoca e desafia. Aqui, neste trabalho de pesquisa, escolho abrir 

caminho ainda pelas discussões e paradigmas dentro da ciência, chamados decoloniais.  

Pois é o caminho que consegui traçar histórica e teoricamente, em relação com os estudos 

críticos do desenvolvimento. De dentro da academia científica, é onde tenho abertura de 
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espaço e percurso maior por agora. Mas o ser contra colonial ainda inspira em corpo e 

integração, e também como guia, e com quais autores/as dialogar, trocar, confluir, escutar 

com o corpo. Produzir, quem sabe, transfluências...  

O como caminhar, dissertar… 

PAISAGENS OU TERRITÓRIOS SONOROS 

 “O como caminhar, dissertar”, por Luíza Maretto.  

Então, dos caminhos que já tinha em meu corpo, foram alinhavando outros... e 

escrevo o projeto de pesquisa com a cartografia afetiva vinda de Deleuze, Guattari, 

franceses que parecem já trazer um giro ontológico do sentir. Cartografia que vem como 

escuta dos territórios e afetos que fazemos e somos feitas/os, “territórios existenciais”, 

“processos de subjetivação” e por aí vai... Desse método ou modo de caminhar, entrelaço 

com os estudos do desenvolvimento que são críticos e decoloniais, de Arturo Escobar, e 

vou encontrando pessoas que estudam e fazem pesquisa na América Latina, no Brasil, 

que dizem e usam diversas palavras, e formas de fazer. Tento integrar minha prática 

sensível e crítica, e o caminho do mestrado vai se fazendo. Essa dissertAÇÃO, pela 

prática do corpo e da experiência. Essa dissertaSOM, como alguém que escuta e fala, não 

só escreve, em experiência de incorporar por outros sentidos o que aprende.  

Segundo o dicionário Michaelis, em sua versão online, dissertar é: 

dis·ser·tar 

vti 

1 Fazer apresentação oral ou por escrito sobre algum tema de forma 

organizada e completa; discorrer, discursar: “Ricardo aprumou-se na cadeira, 

olhou um pouco a moça e continuou a dissertar sobre a modinha” (LB2). 

vti e vint 

2 Fazer trabalho ou dissertação por escrito. 

ETIMOLOGIA lat dissertare. 

 

E a palavra dissertação, anuncia: 

 
dis·ser·ta·ção 

sf 

1 Ação ou efeito de dissertar. 

2 Tratado escrito ou oral sobre tema científico, artístico etc.; monografia, tese. 

3 Exposição oral; conferência, discurso. 
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Entre escrever, escutar, falar... sentir... dissertar...  

Volto às terras de origem vivida, como já disse, com um silêncio de uma escuta 

de muita presença em mim, ao redor. E sinto que cada palavra carrega muita força. A 

escuta vai tendo um percurso grande em minha vida. A escrita vem como corpo que quer 

ser dito. Falar, oralmente, é potência de sabedoria antiga, que chega com diferentes 

corpos. Dessa relação entre expressões, vou experimentando. E a experiência me diz 

alguns caminhos, por exemplo, para fazer pesquisa.  

Dessa forma, nesse caminho percorrido da dissertação, escrevo, escuto, 

transcrevo, conto história, falo e leio. Durante essa caminhada para dissertar tem 

palavra escrita para ler, e palavras e sons para escutar através dos links de áudio sinalizado 

como as “Paisagens ou territórios sonoros” 5construídos e experimentados. Com vozes 

e leituras minhas e de outras pessoas que estiveram presentes no percurso6. Experiências 

sensíveis com o corpo para sentipensar, também compartilhando o processo.   

Regra geral, tanto os textos escritos orais como os escritos intervêm nas lutas 

de modos flexíveis e criativos. De fato, as lutas definem-se muitas vezes pelo 

grau de flexibilidade e criatividade que permitem na mobilização e 

interpretação dos textos. Esse grau pode ter a ver com a natureza do texto ou 

com o respectivo estatuto para o grupo que o convoca para a luta; por exemplo, 

há textos fundadores que selecionam grupos e lutas e textos que são 

selecionados por grupos e lutas; textos próprios e textos apropriados, 

importados, tomados de empréstimo ou adotados através de tradução 

intercultural e interpolítica; textos ocultos e secretos e textos revelados e 

manifestos; textos para consumo interno e textos para consumo público, para 

seduzir aliados ou para afastar inimigos; textos francos, que dizem tudo, e 

textos que escondem outros textos; textos hegemônicos, especialmente 

religiosos, tais como a Bíblia e o Corão. Dos quais se apropriam grupos 

subalternos a fim de os utilizarem para objetivos contra-hegemônicos. Quanto 

mais acesa a luta, mais intenso o debate relativo à interpretação de textos, 

tanto escritos como orais (SANTOS, 2022, p. 98, grifos nossos).  

Um conhecimento performativo para a incorporação e produção de saberes…? 

Textos literários eram escritos para serem lidos em voz alta, até o século XVIII, só depois 

é que foi difundida a leitura lida em silêncio (SANTOS, 2022). A oralidade está presente 

em muitos processos de povos originários e construções históricas com referência 

africana. A escuta também atravessa o aprendizado. Para falar bem, é preciso escutar 

muito. Para escrever, é preciso ler. É preciso nos relacionarmos com as palavras, e com o 

silêncio. A escuta como caminho de um sentir, para poder dizer, escrever, expressar.  

 
5 Para essa experiência sonora, recomenda-se a escuta com fones de ouvido.  
6 Para as pessoas que compartilharam suas vozes, leituras, um convite foi enviado. Por conversas, afetos e uma 

orientação por escrito (ANEXO/APÊNDICE F). No ANEXO/APÊNDICE G, existe a sequência de todas paisagens 

e/ou territórios sonoros nomeadas durante a dissertação.  
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Talvez essa postura de escutar para depois falar - escuta intensa, no sentido não 

só de respeito aos mais velhos mas de produzir aprendizado na escuta (...) 

admirava a maneira com que eles apaziguavam conflitos através dessas falas. 

A fala de uma liderança quase sempre vinha por último e era certeira como 

uma flecha. Minha fala é inspirada na convivência com as lideranças (...) 

(XABRIABÁ, 2018, p. 35). 

A relação entre o texto escrito e o texto oral tem um significado muito especial 

para as epistemologias do Sul porque no período do colonialismo histórico o 

texto escrito foi muitas vezes usado para silenciar o texto oral dos povos 

colonizados, e estes, por sua vez, recorrem frequentemente ao texto oral para 

resistir a dominação colonial. Como já apontei, mesmo o próprio texto escrito, 

destinado a funcionar, sobretudo em contexto colonial, como o transcrito 

oficial da elite, foi muitas vezes usado criativamente, subvertido, 

reinterpretado, lido nas entrelinhas, para fazer ouvir vozes silenciadas dos 

povos colonizados a quem, em geral, se concedia apenas a oralidade subalterna 

(SANTOS, 2022, p. 100). 

 Uma aprendizagem performativa pela experiência de escuta, escrita, falas...? 

As ecologias de saberes que têm origem nas lutas incluem muitas vezes 

conhecimentos orais e escritos, que podem ser histórias, documentos, canções 

ou manifestos. A performatividade reveste-se de várias formas. Uma delas 

é a memorização e recitação. Nenhuma delas é uma simples reprodução de 

conhecimentos escritos ou orais; trata-se, pelo contrário, de conhecimentos 

de um terceiro tipo – o performativo. Em determinados contextos os 

conhecimentos performativos são crucialmente formativos na educação da 

comunidade, mesmo quando apelam à luta (SANTOS, 2022, p. 97, grifos 

nosso).  

Do convite, então, para a experimentação de paisagens e territórios sonoros as 

“Performances do tempo espiralar” vem como inspiração imagética vivencial.  

No corpo o tempo bailarina. E em seus movimentos funda o ser no tempo, 

inscrevendo-o como temporalidade. Dos gestos primevos é que respira a 

voz, inspirando nos seres o sopro divino, o hálito originário que circunscreve 

em torno de si e em si mesmo o sagrado. Antes de uma cronologia, o tempo 

é uma ontologia, uma paisagem habitada pelas infâncias do corpo, uma 

andança anterior à progressão, um modo de predispor os seres no cosmos. O 

tempo inaugura os seres no próprio tempo e os inscreve em suas rítmicas 

cinesias (MARTINS, 2021, p. 21, grifos nosso).  

(...)as inscrições oral e corporal, grafias performadas pelo corpo e pela voz na 

dinâmica do movimento. O que no corpo e na voz se repete é também uma 

episteme (MARTINS, 2021, p. 23, grifos nosso).  

Assim, o que nosso corpo pode repetir e reverberar em voz e ação, configura e diz 

de formas de ver a vida, ontologias. “Respondemos também a concepções de tempo e de 

temporalidades, tanto em nossos rituais do cotidiano quanto nas produções culturais que 

as manifestam.” (MARTINS, 2021, p. 22).  Produzir saberes e culturas através de 

vivências diversas, nesse contexto, nomeado como performáticas. Mas por que não dizer, 

afetivas, sensíveis, incorporadas, experimentadas?  

Recitar, criar, vivenciar paisagens e territórios sonoros, “oralituras”. Assim, a 

proposição é que algumas leituras são feitas, em locais que fazem sentipensar de formas 
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singulares. É diferente ler um texto em casa, próximo a um rio, na beira de uma estrada, 

embaixo de uma árvore. Locais, leituras, vivências com textos que dizem também com 

nosso corpo que lê e diz. Habitar paisagens sonoras em tempos e lugares diversos. Um 

convite para pessoas que povoaram essa pesquisa realizarem essas leituras.  

(...) nossos saberes incorporados. (...) tenho buscado matizar também o termo 

“oralitura” para aludir a alguns modos e meios pelos quais, no âmbito das 

práticas performáticas, o gesto e a voz modulam no corpo a grafia dos saberes 

de várias ordens e de natureza as mais diversas, incluindo-se aí um saber 

filosófico, em particular uma concepção alterna e alternativa do tempo, de suas 

reverberações e de suas impressões e grafias em nosso modo ser, proceder, de 

atuar, de fabular, de pensar e de desejar, enfim.  

Conceitual e metodologicamente, oralitura designa a complexa textura das 

performances orais e corporais(...). E alude também à grafia desses saberes, 

como inscrições performáticas e rasura da dicotomia entre oralidade e a escrita 

(MARTINS, 2021, p. 41). 

Prática incorporada de saber incorporado, e não afastado do corpo. Grafar o 

saber era uma experiência corporificada, de um saber encorpado, que 

encontrava nesse corpo em performance seu lugar e ambiente de inscrição. 

Dançava-se a palavra, cantava-se o gesto, em todo o movimento ressoava a 

caligrafia da voz, uma partitura de dicção, uma pigmentação grafitada da pele, 

uma sonoridade de cores. 

Do corpo advinha um saber aurático, uma caligrafia rítmica, corpora de 

conhecimento (MARTINS, 2021, p. 36).  

Dar língua aos afetos e vivências. Encontrar corpo na escrita que tece percurso, 

escutas, construções... possibilidades e potencialidades. Aprendizados, desafios, limites, 

territórios, travessias. Paisagens para sentipensar, experimentar... Justifica-se, mais uma 

vez, um texto sensível para uma caminhada que busca o sentir, de uma ciência que 

experimenta integrar razão e emoção, uma possível travessia de pesquisa afetiva e crítica.  

De onde falo  

PAISAGENS OU TERRITÓRIOS SONOROS 

“De onde falo”, por Luíza Maretto. 

Desse posicionamento ontológico e metodológico para essa pesquisa que deseja 

movimentar outras formas de conhecer e um      enraizamento a partir e através de corpos-

territórios. Palavras quem sabe entoadas como alimentos, como saberes orgânicos, como 

potência de nutrição, de cultivo. Quem sabe em busca dessa ciência do território.  

Há coisas que a gente tem vontade de comer sempre no nosso dia a dia, repetir 

por exemplo o arroz e o feijão, mas o alimento só é rico se a gente trouxer 

diversidade. Assim é também com a palavra. Quando sabemos da origem do 

alimento que comemos, sabendo onde foi plantado, sabemos que aquele 

alimento é forte, pois conhecemos a origem de suas raízes. Assim também é 
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com a palavra, que eu falo a partir desse enraizamento que a orienta. Quando 

eu falo, eu não me preocupo se eu vou fazer uma fala de estrutura conceitual, 

formal, acadêmica. Embora transite no espaço acadêmico, a minha fala está 

ligada a esse enraizamento, e importa se esse vai alimentar as pessoas, se vai 

inspirá-las. Então, sempre, antes de falar, eu peço que fale não apenas a minha 

boca, mas também meu corpo, como lugar que guarda a memória daquilo que 

aprendo. Sinto que minha fala não é solitária, ela só tem força porque invoco 

e sinto a presença dos mais velhos e de minha ancestralidade. (...)a ciência do 

território forma os mais velhos xakriabás, doutores da oralidade e criadores de 

conceito nativo (XAKRIABÁ, 2018).  

Sem querer exagerar em citações diretas, mas com desejo de escutar e registrar 

essas falas e vozes que dão força para outras formas de fazer, segue mais uma escuta de 

Célia Xakriabá, dizendo de seu povo, suas vozes, e o exercício de compartilhar entre 

escutas, escritas e dizeres.  

Seu Valdemar, liderança em nosso povo, fala que desafia aquele que diz que 

aprendeu ciência, ou aquele que se torna mestre e doutor na academia no período 

de dois a quatros anos. Ele acredita que para aprender ciência se nasce e se 

leva uma vida toda; acredita, ainda, que ciência não se escreve. Para ele, o 

segredo da ciência está na escuta (...) (XAKRIABÁ, 2018, p. 34 e 35).  

(...) a minha contribuição também é a de tentar construir uma escrita que não 

seja "fraca", porque trago comigo as marcas "fortes" da oralidade que me foi 

ensinada desde sempre por estes mais velhos. Da mesma maneira que Lopes 

Xakriabá (2016), percebi que tem coisa que se perderia, com a escrita, que o 

papel não seria capaz de mostrar, a forma de falar, a entonação da voz, o sotaque, 

as diferenças na linguagem de cada pessoa. Com a escrita muito se guarda, 

mas ao mesmo tempo se perde, é importante a escrita e a oralidade, uma 

auxiliando a outra (XAKRIABÁ, 2016, p. 26).  

Assim, pesquisa, aprendizagem com exercícios de escutas e grafias que 

provoquem relações com os territórios que somos e vivemos.  

Minha orientadora, Cristiane Portela, me pergunta: Em sua compreensão, que 

lugar tem a intelectualidade indígena Xakriabá? Eu respondi: Penso que a 

intelectualidade indígena não está apenas na elaboração do pensamento 

que acontece na cabeça. Está na elaboração do conhecimento produzido a 

partir das mãos, das práticas e de todo corpo. E todo corpo é território e 

está em movimento, desde o passado até o futuro. É aí que a 

intelectualidade indígena acontece.  

A provocação acima me fez pensar que, nos formar nestes conhecimentos 

ancorados em uma matriz fundada no território, é o que nos prepara para 

o trânsito da aldeia para universidade, e é importante pensar e refletir como se 

dá esse trânsito. Foi neste sentindo que um certo dia me perguntaram: O que 

muda com o conhecimento acadêmico? Para responder esta pergunta, eu tive 

um curto tempo, então veio na cabeça certa opinião e assim surgiu a seguinte 

resposta: Tenho medo da mudança, eu prefiro transformação. Porque 

quando vamos para o mundo e “damos de cara” com outra ciência, o mais 

importante de tudo é mantermos a nossa ciência. Pois aí está o perigo que a 

mudança apresenta: em minha concepção a mudança tira muito, e a 

transformação acrescenta. Assim, o que espero ao propor uma indigenização 

da universidade é que ela me transforme da mesma forma que eu a transformo, 

nos somando e acrescentando mais a essas nossas ciências que se entrecruzam. 

(...) Um elemento fundamental nesse sentido consiste em exercitar o 
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estranhamento daquilo que já me parece tão familiar (...). Nesse sentido, 

é preciso ter uma intencionalidade de “esquecer”, “esquecer” o que 

tomamos como pressuposto. E isso não significa um distanciamento, mas é 

uma forma de esquecimento para haver estranhamento. Distanciamento é uma 

palavra muito violenta para nós, povos indígenas, já que não dá para despir 

o corpo do território que nele existe, mas dá para deslocar a existência 

deste corpo-território como exercício do fazer epistemológico, por meio de 

uma operação mental que torne possível revisitar aquilo que já conhecemos, 

iluminando alguns pontos (Célia Xakriabá, 2018, grifos nosso).  

Então, de onde falo? Sou uma mulher cis gênero branca, percorrendo em um 

programa de pesquisa do interior do estado de São Paulo. Falo e pesquiso das marcas de 

caminhada que contei um pouco até aqui. Desses territórios de onde vim, por onde troquei 

e que me marcaram até o momento. Várias tentativas de descolonização subjetiva entre 

ações objetivas, que se relacionam. Ainda um percurso grande por vir. Mas em exercício, 

experimentação, transformação. Trago aqui algumas referências indígenas, 

afrodescendentes em um exercício de escuta, de nutrição, de dispositivos para outras 

tantas construções. Também referências europeias ocidentais. Confluir é desafiante. Não 

impor, colonizar, também. Assim…  

O que (me) mobiliza...   

PAISAGENS OU TERRITÓRIOS SONOROS 

“O que (me) mobiliza”, por Luíza Maretto. 

Sentir o caminho, os territórios, sentir outros seres vivos que componho e que sou 

composta. A natureza que atravessa e que também sou. Assim, a crise ecológica mundial, 

as ameaças à vida dos seres humanos, suas desigualdades sociais e econômicas. Não 

podemos ver e encarar isoladamente essas questões. O Planeta Terra, com suas águas, 

suas plantas, seus bichos e todos os seres vivos que o compõem carece de um cuidado 

que seja integrador, que compreenda, inclusive, que essa relação entre todos existe, e que 

a crise ecológica é algo tanto a ser vivenciada entre todos os seres que vivem nesse planeta 

quanto a ser transformada, também, coletivamente. Dessa forma, mobiliza-me escutar as 

demandas e os potenciais tantos dos seres humanos quanto de sua relação com os outros 

seres vivos, com os territórios que compõem.  

Territorializações no campo de uma pesquisa de um Mestrado em 

Desenvolvimento Regional aparecem abaixo, diante dessas mobilizações. 



28 
 

 

1. TERRITORIALIZAÇÕES INTRODUTÓRIAS...  

 

O desenvolvimento é discurso e prática que produz realidades. Enquanto conceito 

e uso têm história demarcada e não é algo que sempre existiu. Assim, no livro 

“Sentipensar com a terra. Novas leituras sobre desenvolvimento, território e diferença” 

(2014), o autor Arturo Escobar, antropólogo colombiano-americano, faz uma genealogia 

do “desenvolvimento” e o que este vem produzindo de visão de mundo e ações, desde 

1950. Este estudioso leciona hoje na Universidade da Carolina do Norte, em Chapel Hill, 

Estados Unidos, e em várias universidades colombianas, e tem um caminho de trabalho 

nos estudos do desenvolvimento, da crítica e alternativas a este, além de ter um trabalho 

com movimentos sociais afro-colombianos há mais de duas décadas. Silva (2016) 

compartilha em seu texto sobre o conceito de desenvolvimento no pensamento de 

Escobar, refletindo como muitos projetos baseados e nomeados com a promessa do 

desenvolvimento podem produzir exploração e violência com os seres vivos na terra, em 

prol dos lucros e expansão de um consumismo e controle da natureza. São relações não 

ecológicas e muitas vezes desintegradoras, racistas e sexistas que desejam homogeneizar 

e hierarquizar as realidades, existências e práticas sociais (PIAIA e WEDIG, 2022).   

Vemos essa palavra/conceito sendo usada para embasar formas de agir e viver do já 

conhecido sistema capitalista, além de construir propostas e ações de governo, alinhando 

políticas públicas e empresas multinacionais, com o propósito da lógica chamada 

desenvolvimentista (BURGAYA, 2020). Assim, o desenvolvimento estaria ligado, 

hegemonicamente, a maneiras de viver relacionadas ao crescimento econômico 

explorador e extrativista, em prol de determinadas construções tecnológicas e científicas, 

e produções de subjetividade opressoras e assujeitadas. Uma “lógica desenvolvimentista 

capitalista” que vê os seres como recursos a serem explorados (SILVA, JUNIOR, 2022). 

Para uma necessária transição civilizatória de jeitos de viver e ver a vida, algumas 

pessoas, dentre estudiosas e militantes de movimentos sociais, vêm construindo novos 

conceitos e formas de se relacionarem, dentro de uma perspectiva pluriversal e do 

chamado pós-desenvolvimento (KOTHARI et al, 2021).  

Uma convicção diferente do “desenvolvimento como progresso”, rumo às 

alternativas que nutrem e respeitem a vida na Terra. Nesse caminho, muitas ações e 

estudos têm sido realizados (LAW, 2004, 2011; LAW E LIEN, 2012; BLASER, DE LA 
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CADENA E ESCOBAR, 2013; ACOSTA, 2016). Um conceito que tem inspirado essa 

transformação socioecológica é o das “ontologias relacionais”. Estas trariam uma 

compreensão viva de territórios que se compõem, reconhecendo que todos os seres vivos 

compartilham e se relacionam, necessariamente, e não vivem isolados. As “ontologias 

relacionais” invocam relações com os territórios entrelaçados: meio ambiente, seres 

humanos, seres não humanos, entre outros, e uma constante valorização da produção da 

diferença como base para a vida (ESCOBAR, 2016). Trata-se de uma convivência 

harmônica e de comunicação sensível entre os diversos mundos e a potente produção das 

diversidades, dos pluriversos, tidos como diversos territórios ambientais, sociais e 

existenciais que se relacionam. 

Escobar (2005, 2014, 2016) direciona sua produção para propostas teórico-

práticas “relacionais”, comunitárias e de recriação ontológica, contrárias ao 

individualismo provocado pelo capitalismo, principalmente inspiradas nas ontologias e 

epistemologias de povos originários e afrodescendentes. Formas que seriam de 

envolvimento com a terra, para a construção do desenvolvimento e com referência aos 

povos que mantém viva, ainda hoje, a consciência do pertencimento com seus locais de 

moradia e, assim, também de cuidado. Relações e alianças em (re)construção, em 

territórios vivos, valorizando os lugares, suas culturas e diversidades, suas construções 

sociais, além de suas condições ambientais e geográficas.  

Nesse sentido, algumas problematizações surgem: como poderíamos pensar e 

realizar novas relações ecológicas, enredadas, relacionais e, quem sabe, comunitárias? 

Não somente entre seres humanos, mas estes e os territórios com os quais compõem e 

vivem? Como seria possível sentjpensar com a terra? Quais outras relações são possíveis 

nos territórios vivos, em ontologias que sejam relacionais, socioambientais, produtoras 

de uma vida em comum? Transformações ontológicas e epistemológicas?  

Essas questões levantadas acima poderiam contribuir com projetos e experiências 

de alternativas ao desenvolvimento e de transição ecológica, ontológica e epistemológica, 

em contraposição ao modelo político econômico capitalista, e colocando na vista a 

produção da diferença relacional e novas formas de viver em diferentes territórios. Essas 

relações estariam em diferentes âmbitos da vida, como já citado: ambientais, sociais e 

afetivos/existenciais. Félix Guatarri, em seu livro “As três ecologias” (2012) compõe com 

esse movimento e traz para a discussão as mudanças subjetivas possíveis e necessárias, 
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tecidas com os olhares socioambientais, além de chamar atenção para o paradigma 

estético e da sensibilidade como fonte de aprendizados para essas transições civilizatórias, 

ecosóficas. Podemos dizer, então, que a (re)criação artística estaria ligada à sensibilidade 

e aos processos de subjetivação, como instrumento potente de transformação e 

singularização, de indivíduos em relação. Em uma perspectiva decolonial, que discute as 

formas de viver construídas e delimitadas pela modernidade ocidental industrial, a 

racionalidade cognitiva poderia ser colocada em discussão, valorizando diferentes lógicas 

de relações, que entrelaçam pensamento e sentimento, e provocam um “sentipensar”, e o 

”corazonar”, de práticas e conhecimentos produzidos através dos encontros e da emoção 

em diálogo com o pensamento. Uma razão sentipensante e relacional. Uma necessária 

transformação epistémica e ontológica (SANTOS, 2019).  

Para isso, exige-se que a contribuição seja, cada vez mais e também, de cunho 

teórico-prática, vivencial, incorporada e ontologicamente transformada. Intervenções que 

revolucionem pensamentos, sentimentos e ações, através da sensibilidade, de processos 

criativos, estéticos. Além de éticos e políticos. Dessa forma, justificamos a realização 

deste projeto.  

Além disso, o pós-desenvolvimento propõe outras construções sociais, humanas 

e ambientais, e o presente trabalho foca nas transformações sensíveis, afetivas e 

relacionais promotoras de novas atitudes individuais e coletivas. Assim, seria possível 

pensar e realizar novas propostas de desenvolvimento socioambiental em diferentes 

contextos regionais, com foco nas relações estabelecidas entre os diferentes seres vivos e 

a produção e valorização da diversidade que faz parte da vida na terra. Sem ter a pretensão 

de uma solução única, mas de ampliar as possibilidades das mudanças necessárias à 

sobrevivência no planeta, de forma relacional nos territórios.  

Talvez, uma das contribuições dessa perspectiva seja a de justamente aumentar as 

formas de olhar o planeta e reconhecer a grande diversidade de maneiras de estar vivo na 

terra, encarando, assim, a complexidade e as contradições que existem em construções 

que preconizem modelos únicos baseados em valores vindos de uma parte apenas do 

mundo, de um contexto geopolítico específico. Ou, ainda, podemos valorizar o que esse 

movimento de estudos faz, que é contar as histórias de como foram construídos esses 

modelos, discursos e práticas hegemônicos e, com isso, fazer compreender e ter 

consciência de que somos parte de construções em caminhada, e não algo já dado, mas 
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continuadamente constituídos, criados, podendo ser, assim, postos em reflexão, análise e 

avaliação conforme nossas experiências e princípios. Estes, inclusive, podendo ser 

recriados, repensados em favor da vida.  

Outro ponto é que, partindo da linha histórica, reflexiva, crítica e sensível, a 

perspectiva decolonial7 e do pós-desenvolvimento, faz-nos escutar povos muitas vezes 

silenciados, por uma lógica vigente e que está contida em muitos outros discursos e 

práticas do desenvolvimento. Além disso, algumas perspectivas do desenvolvimento 

sustentável e social têm recebido críticas quanto a potência de transformação real, estando 

ainda muito ligados ao ponto central do “crescimento econômico” como guia e baseados 

em ontologias dualistas e tendo o ser humano como foco, esquecendo que somos parte de 

um todo no planeta.   

Dessa forma, as contribuições da pesquisa foram imaginadas no âmbito de novas 

relações afetivas, sensíveis, críticas e criativas entre os seres humanos e os territórios que 

vivem e compõem; num processo de transição civilizatória.  

  Para isso, experimentamos construir uma pesquisa alinhada com esta perspectiva, 

trazendo o paradigma decolonial para as ciências. Essa perspectiva dialoga e faz parte da 

construção das problematizações sobre a lógica desenvolvimentista, direcionando suas 

críticas aos modos “modernos” da civilização e da produção de conhecimento. 

Modernidade que se fez presente e teve sua expansão com a colonialidade européia da 

época das grandes navegações. Uma colonização que impôs modos de viver, sentir e 

pensar, modelos únicos de organização social e territorial. Como morar, vestir, estudar e, 

por que não, pesquisar...  Faz-se a crítica à ciência positivista como única forma de 

aprender sobre o mundo, e não com o mundo. Uma ciência que acreditava poder controlar, 

medir e prever todos os acontecimentos, no momento que deseja se separar das “crenças 

religiosas” da época. Um movimento que foi, de certa maneira, uma revolução para seu 

tempo. E, ao mesmo tempo, trouxe a centralidade para o homem, mas o homem branco e 

europeu. O homem e não a mulher, e o homem branco, e não qualquer homem do planeta. 

Assim, vão sendo descritas as formas de fazer ciência moderna e de colonizar outros 

 
7 A perspectiva ou paradigma decolonial nas ciências, nasce na academia, primeiramente de uma crítica 

às formas coloniais de poder, saber e ser, também vindas do grupo de estudos em 
modernidade/colonialidade. Maneiras relacionadas ao movimento colonial europeu moderno, impôs 
jeitos de pensar, sentir e fazer as coisas. O paradigma decolonial científico experimenta provocar uma 
transformação epistemológica e ontológica para contribuir com a ampliação e diversificação das formas 
de saber e ser.  
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saberes, aqueles que não se igualavam à essa lógica (FREITAS, 2019; MIGNOLO, 2010; 

GROSFOGUEL, 2016). Também assim, foi o movimento colonial de imposição de 

formas de saber, conhecer e viver, também dentro das universidades. A decolonialidade 

e outros movimentos neste sentido, procura ampliar nossos olhares, escutas e sentidos 

para reconhecer essa história de epistemícidios étnico-raciais e de gênero, para podermos 

abrir maiores portas e caminhos possíveis de aprendizados e de produção de 

conhecimento. Assim, essa pesquisa buscou se alinhar com esse paradigma decolonial, 

que tem muitas raízes e braços, para experimentar outras formas de escutar e estar com 

as pessoas em pesquisas sobre desenvolvimento, e no caminho de uma vida melhor nas 

casas, bairros, cidades, campos, florestas e águas.  

Para isso, procuramos pontuar algumas perspectivas e modos de fazer desse 

paradigma: a valorização dos conhecimentos produzidos localmente, mais do que 

perspectivas genéricas, e que poderiam homogeneizar realidades, produzindo verdades 

estáticas; construindo conhecimentos que sejam vivenciados coletivamente e não 

supostamente neutros, e reconhecendo as formas que produzem epistemicídios e 

apagamentos epistemológicos e ontológicos; reconstruindo narrativas e memórias a partir 

da vivência dos seres e dos territórios e, ainda, a revalorização do sentir como forma de 

conhecer, pesquisar, aprender. Assim, enquanto novo paradigma, a decolonialidade 

aponta diferentes possibilidades epistemológicas e metodológicas. Dulci e Malheiros 

(2016) trazem contribuições para a realização de novos estudos a partir de um giro 

decolonial, com os conceitos “sentipensar” e “corazonar”. O afeto, o sentir são vistos 

como guias para a pesquisa, integrados com a razão, o pensamento. 

Além disso, na experimentação de uma pesquisa sentipensante, exercícios de 

escritas decoloniais e sensíveis, críticas e afetivas são convocadas durante o percurso. 

Uma dissertação que se move através de vivências com o chamado tradicionalmente 

“campo da pesquisa”, e também com processos de pesquisa e de escritas que podem ser 

sensíveis, afetivas, poéticas e coletivas. Escrevivências, diria a escritora brasileira 

Conceição Evaristo8. Uma possibilidade, então, de trazer referências de diferentes locais 

de produção de conhecimento, não somente da academia científica, mas também das 

 
8 Sobre Conceição Evaristo e a expressão Escrevivências: entre “viver”, “escrever”, “se ver”; a memória e 

o cotidiano vivido no presente, transformam-se em escrita; autoria que pode incomodar por contar 
histórias, muitas vezes, não vistas, nem ditas; entre fala, escuta, oralidade e escrita, provocar 
escrevivências.  
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artes, literaturas... Uma potência aberta, então, de uma escrita que possa provocar um 

caminho para um dissertar que nos inspire para sentipensar a produção de conhecimento. 

Um percurso de pesquisa, estudo e leitura, que nos provoque para unir o sentir e o pensar. 

O movimento decolonial tem legitimado também os saberes não somente escritos, mas 

orais. O conhecimento científico para ser considerado como tal deve, hegemonicamente, 

ser divulgado pela escrita, para que seja considerado rigoroso. O texto escrito foi usado 

no colonialismo europeu como forma de silenciar sabedorias orais de povos colonizados. 

Impor um tipo de produção de conhecimento que tinha estatuto de verdade, ao ser escrito 

(SANTOS, 2022). Ainda hoje esse saber escrito se impõe aos saberes vindos de registros 

e produções orais. Assim, a desconstrução e reconstruções dessas possibilidades pode 

tornar-se uma experiência decolonial de produção de conhecimento. Valorizar e trazer 

para a pesquisa oralidades. Ou ainda, saberes e textos escutados. Não necessariamente 

falas, ou narrativas orais. Mas também escrituras que possam ser apreendidas pelo sentido 

da audição. Uma possível revalorização da escuta e dos registros orais e encontros com a 

fala. Aqui, então, experimentamos provocar dissertar oralmente, também, através de 

alguns registros sonoros com diferentes paisagens provocadas, um percurso para 

dissertar.  

 Entre escrever e fazer uma exposição oral, dissertar é discursar sobre um assunto, 

um tema. Compartilhar sobre, com. Como dissertar?  

 Assim, sentipensar e corazonar também são convocados aqui para poder inspirar 

formas de caminhar e aprender. Uma metodologia que se alinha a possíveis habitações 

sensíveis e críticas, decoloniais, como a cartografia de Deleuze e Guattari. Reconhecemos 

que vem de um saber europeu e do Norte Global, mas acreditamos trazer uma potência 

que pode fazer uma articulação potente ontológica, dentre maneiras à margem de se fazer 

pesquisa. Margeando as águas, acompanhando a caminhada. Dessa forma, esse trabalho 

está sendo construído numa perspectiva decolonial, com parâmetros qualitativos, a partir 

da realização de propostas interventivas através das artes. Uma pesquisa-intervenção, na 

abordagem cartográfica com base na teoria de Deleuze e Guattari, e vivenciados no Brasil 

por Paulon, Romagnoli (2010), Passos, Kastrup, Escóssia (2009); Reis et al (2012) e 

Machado (2008). A cartografia foi escolhida pelo seu já reconhecido caminho de 

trabalhos e pesquisas de valorização estética e sensível, e compreensões dos processos 

subjetivos e afetivos. 
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Dessa forma, o presente trabalho teve em seu planejamento inicial como objetivo 

geral realizar uma cartografia de um território, acompanhando os processos que estariam 

alinhados às ontologias relacionais e dualistas, e às forças da lógica desenvolvimentista 

presentes no território, além de levantar possíveis alternativas ao desenvolvimento. E 

como objetivos específicos: investigar a relação dos seres humanos com o território e os 

outros seres vivos do território através das suas histórias e memórias;  cartografar essas 

relações produzidas no território e relacionar com às ontologias dualistas e relacionais, e 

às perspectivas do desenvolvimento; propor junto com as/os participantes da pesquisa, 

estratégias sensíveis e criativas alinhadas com os estudos pluriversais e do pós-

desenvolvimento, em perspectivas das ontologias relacionais e numa perspectiva de 

sentipensar com a terra;  construir projetos de intervenções e relações com territórios, 

inspirados nas perspectivas utilizadas no projeto de pesquisa; experimentar formas 

decoloniais, ou contracoloniais, em entrevistas, conversas, encontros, para que apareçam 

as vozes e palavras e encontros. 

A população de envolvimento da pesquisa é a do bairro “Vila Primavera”, mais 

conhecido como “Chora Neném”, o qual se construiu a partir da construção de uma Usina 

Hidrelétrica no Estreito, um empreendimento que corrobora com lógicas 

desenvolvimentistas. Localiza-se no município de Pedregulho, próximo a região de 

Franca, interior de São Paulo. As pessoas participantes foram de diferentes idades. O 

percurso realizado se encontra descrito na metodologia e nos demais capítulos. As 

ferramentas de registro e acompanhamento do percurso foram os diários de campo, e 

registros em áudio e demais registros afetivo-criativos construídos pela pesquisadora e 

pelas(os) participantes da pesquisa, durante o percurso. Estes instrumentos fizeram parte 

das análises de dados realizada numa perspectiva cartográfica e decolonial, levando em 

consideração a construção conjunta do conhecimento e das linhas dos processos de 

subjetivação cartografados. Todas(os) participantes foram apresentadas(os) à pesquisa e 

submetidos a leitura conjunta do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e 

sua aceitação de participação na pesquisa foi voluntária.  

Assim, trago nesse registro de pesquisa, como marcas de um tempo vivido, o 

seguinte percurso possível de leitura e escuta: uma apresentação; uma pequena introdução 

de temas territorializando o percurso, esta que estão lendo; um capítulo entrelaçando 

perspectivas do desenvolvimento e do pós-desenvolvimento, com uma história dos 

estudos críticos do desenvolvimento, as proposições de novos caminhos do pós-
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desenvolvimento; depois, segue o percurso metodológico e, logo depois as cartografias 

produzindo pesquisa em linguagem e percursos relacionais expressivos. São cartografias 

dos caminhos e relações com os territórios encontradas, atravessadas. e até imaginadas, 

em perspectivas de territórios-região. São também cartografias dos encontros com a 

pesquisa e o território. E são cartografias das memórias, do tempo e das narrativas 

escutadas e criadas. Por fim, cartografias de envolvimento que entrelaçam essas 

cartografias vivenciadas. Desses percursos, escutar as histórias e as memórias criou 

sentido para escutar os territórios. Criaram-se tempos que (me) atravessaram, e territórios 

em suas relações que se mostraram. E os envolvimentos produzidos em diferentes tempos. 

Dessas relações na caminhada, são expostas algumas possibilidades de sentipensar com 

os territórios e possíveis cartografias de envolvimento são sinalizadas, demarcadas. 

Conclusões e aberturas são os registros que vêm para fechar e convidar a seguir. A 

maioria das referências estão então listadas, e os anexos/apêndices para compor com o 

material que foi unido no percurso, aqui, nessa dissertação.  
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2. FAZER GIRAR: DESENVOLVIMENTO E PÓS-DESENVOLVIMENTO  
 

PAISAGEM OU TERRITÓRIOS SONOROS 

Fazer Girar, por Luíza Maretto. 

 

origem da palavra desenvolvimento 

 

Ela vem de desenvolver, que descreve um ato de “desenrolar, permitir a saída ou 

aparecimento de algo que estava tolhido”, que se forma pelo prefixo des-, de oposição, 

mais envolver. 

E esta, por sua vez, veio do Latim VOLVERE, “rolar, fazer girar”.  

(LUANDA, J. 2014, grifo nosso) 9  

A etimologia da palavra desenvolvimento expressa algo como “sem movimento para 

reverter a ação” ou “sem envolvimento”. DES (prefixo de negação) IN (movimento para 

dentro) VOLVER (reverter) MENTO (sufixo de ação). Mas, quando consultada em um 

dicionário, a palavra desenvolvimento significa “o ato ou efeito de desenvolver”, “fazer 

progredir” ou “crescimento” (Santos et al., 2012). Em princípio, é um processo natural, 

tendo em vista que as plantas, os animais e os seres humanos se desenvolvem a partir 

de uma semente, um ovo, um embrião, até alcançar a maturidade (Lang, 2016). Desse 

ponto de vista, é natural que os seres humanos busquem se desenvolver, busquem a 

satisfação das suas necessidades da melhor maneira possível (Acosta, 2016). (SILVA; 

PEREIRA, 2020, 371, grifo nosso)  

 

Fazer girar, sair, desenrolar, transformar de um embrião até o seu o nascimento. 

Algo que envolve os seres, que devem deixar de estar envolvidos para nascerem. Isso 

seria desenvolver, crescer... Não ter mais envolvimento que protege? Biologicamente, 

isso faria crescer o ser, em sua singularidade e relações. No sentido social humano e 

político, tem sido usado historicamente como um não envolvimento entre e com os 

territórios, e tem se criado um modelo colonial de crescimento econômico e de 

desenvolvimento. Um tipo de economia capitalista, um único jeito de viver. A partir do 

posicionamento colonial, uma separação do ser humano com a natureza, e a criação de 

modos de vidas hegemônicos e iguais, fazendo com que o crescimento econômico 

industrializado seja a forma de vida que todos deveriam seguir e se desenvolver. Todos 

os povos, com suas diferentes línguas, organizações sociais, paisagens territoriais, 

culturas, comidas, danças... todas as pessoas, com suas subjetividades, casas, sentimentos, 

afetos, encontros, nascimentos, estudos... Como isso seria possível? Através de violência 

 
9 Disponível em: https://origemdapalavra.com.br/palavras/desenvolvimento/ 

https://origemdapalavra.com.br/palavras/desenvolvimento/
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e repressão. Subjugando relações, culturas, territórios, subjetividades, conhecimentos, 

memórias e histórias em prol de produções modernas, capitalistas, dualistas, industriais, 

coloniais.  

De onde vieram essas afirmações feitas acima? E como se deu essa construção e 

uso deste discurso do desenvolvimento?  

Muitos/as autores/as têm feito o exercício de contar essas histórias do 

desenvolvimento e demarcar posicionamentos. De diferentes locais e pontos de vista: 

diversificando e fazendo um giro decolonial, histórico, genealógico e ontológico, 

também.  

O desenvolvimento, então, enquanto discurso que produz práticas e conceitos, 

como já dito, vem sendo construído historicamente. Esses diferentes autores(as) 

(ACOSTA, 2018; AGUILAR, 2011; DEARDEN, 2015; DEB, 2009; DEMARIA, 2017; 

ESCOBAR, 1995, 2010, 2011, 2014, 2015, 2017; KOTHARI, 2014; SALLEH, 2016, 

SANTOS, 2009; SHIVA, 1989; ZIAI; 2015) procuram narrar e refletir sobre como esta 

construção se deu para que, com isso, possamos ter uma melhor compreensão de 

interesses, olhares, posicionamentos que delimitam ações envolvendo o discurso 

desenvolvimentista. O autor utilizado como maior referência aqui para contar essa 

história é o antropólogo colombiano-americano Arturo Escobar. Ele realiza uma 

genealogia do desenvolvimento, e vai deixando na vista a construção de uma lógica 

desenvolvimentista que guiou (e guia) muitas políticas e ações dos países.   

     Para fazer girar a história, reconstruir a história, contar a história. Ou, 

diferentes histórias escutadas e narradas. 

E o começo desta é marcado oficialmente em 1949, quando no discurso de posse 

proferido pelo então presidente dos Estados Unidos da América, Harry Truman, este 

dividiu os países do mundo em desenvolvidos e subdesenvolvidos, baseando-se na 

descrição econômica e social, em seus moldes capitalistas e industriais. Um dito 

“progresso” que nomeava e qualificava sociedades e territórios. Com esse ponto de 

partida, uma lógica começa a se criar e deveria ser seguida por todas as localidades em 

um mesmo ritmo e objetivo, institucionalizando-se enquanto modelo de “progresso” 

homogêneo a ser seguido por qualquer sociedade e território, em todos os continentes, 

independentemente de sua cultura, visão de mundo, ontologia ou epistemologia, desejo 

ou modo de viver (ACOSTA, 2016). Vemos, então, essa palavra/conceito sendo usada 
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para embasar formas de agir e viver do já conhecido sistema capitalista, além de construir 

propostas e ações de governo, alinhando políticas públicas e empresas multinacionais, 

com o propósito da então lógica chamada desenvolvimentista (BURGAYA, 2020).  

 Assim, com a genealogia de Escobar (2014), podemos compreender melhor quatro 

grandes fases desta era do “desenvolvimento”: Nos primeiros 50 anos (1951-2000) o 

conceito de “desenvolvimento” nas ciências sociais teria atravessado então, as seguintes 

orientações teóricas e práticas:  

1. A primeira foi a teoria da modernização das décadas de 50 e 60, na qual, para 

muitos teóricos e elites mundiais, tinha-se a certeza que as sociedades seriam 

desenvolvidas aliando os benefícios do capital financeiro, da ciência e da 

tecnologia. Assim, os países deviam seguir prescrições de grandes instituições 

como o Banco Mundial, a partir de conhecimentos produzidos pelos países do 

centro ou norte globais e, depois, também pelas periferias e sul global. A categoria 

da “modernização” se baseava especialmente nas transformações das “sociedades 

tradicionais” em “sociedades modernas”, com o modelo do progresso dos EUA 

em vista. Todos seriam “ricos, racionais e felizes”, com modelos específicos de 

riqueza, racionalidade e felicidade. Esta perspectiva estaria ligada a “teorias 

liberais” e teriam como uma questão primordial: como poderia a sociedade se 

desenvolver através da combinação capital e tecnologia e, ao mesmo tempo, com 

ações estatais de políticas econômicas e sociais; 

2. Esta primeira teoria sofreu críticas com as visões da teoria da dependência, a partir 

das décadas de 60 e 70, que analisava que as raízes do subdesenvolvimento se 

encontravam na conexão entre dependência econômica (dos países da periferia 

para com os do centro) e a exploração interna (especialmente de classe). Para estes 

teóricos, a questão era o próprio capitalismo como modelo de sociedade e que, 

para estes estudiosas(os) a modernização e o desenvolvimento viriam 

transformando as sociedades capitalistas em socialistas. Estas teorias estariam no 

campo “marxista” de análise e proposições, e uma questão essencial para estas(os) 

estudiosas(os) seria como o desenvolvimento teria sido ligado à uma ideologia 

dominante e como ele poderia ser desligado do capitalismo e trazer uma proposta 

socialista (ou social democrata); 

3. Na chamada terceira fase, atravessada pela década de 80, em especial nos anos 

90, estariam as críticas culturais ou/e “pós-estruturalistas”. Estas analisaram o 
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desenvolvimento como um “discurso” de origem ocidental que “operava como 

um poderoso mecanismo para a produção cultural, social e econômica do Terceiro 

Mundo (...)”. (ESCOBAR, 2014, p. 28).  Suas questões passariam por como 

chegaram a África, a Ásia e a América Latina foram representadas e inventadas 

como subdesenvolvidas, através de um discurso de desenvolvimento que molda 

as realidades. Seus estudos tentavam compreender como teria operado o 

desenvolvimento como “estratégia de dominação cultural, social, econômica e 

política” (ESCOBAR, 2014, p.28). Ficou bem observado que os discursos 

produziam práticas e mundos.   

4. O autor ainda aponta uma quarta fase que estaria ligada à uma visão neoliberal da 

economia e da sociedade, na qual, mais do que uma etapa em si, estaria ligada à 

análise da sociedade pelo neoliberalismo e um abandono parcial dos interesses 

com o “desenvolvimento”.  

A partir dos argumentos da terceira fase surgiram algumas críticas, análises e 

afirmações: como discurso, o desenvolvimento surgiu no período após a Segunda Guerra 

Mundial, com raízes na construção da modernidade e do capitalismo, construindo, neste 

período, uma realidade do Terceiro Mundo, um sistema de mundo moderno também 

colonial, capitalista e patriarcal (KHOTARI et al, 2021). Dessa forma, o desenvolvimento 

teria trazido base e guiado a criação de instituições que transformaram o discurso teórico 

em realidade prática, como as organizações do Banco Mundial e o Fundo Monetário 

Internacional, além das organizações internacionais como a ONU, entre outras. Além 

disso, o então discurso teria criado inclusive profissões para solucionar os “problemas do 

desenvolvimento”, produzindo conhecimento especializado e forças práticas de saber-

poder, por meio de intervenções e projetos sociais, econômicos e políticos (ESCOBAR, 

2016). A custas de altos danos ecológicos e sociais, seguiu-se este modelo em diversos 

pontos do planeta: “(...) a concepção de desenvolvimento como um crescimento linear, 

unidirecional, material e financeiro, movido pela mercantilização e pelos mercados 

capitalistas”. (KHOTARI et al, 2021, p. 37). Marca-se, então, a compreensão histórica da 

construção da lógica desenvolvimentista no Planeta Terra, incidindo sobre praticamente 

todos os territórios, culturas, epistemologias e ontologias.  

Essa lógica, com a bandeira da expressão desenvolvimento tem sido usada em 

diferentes contextos e por diferentes grupos políticos e empresariais “para justificar 

megaprojetos sem levar em conta os impactos negativos nas comunidades locais” 
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(SILVA, 2016, p. 170), muitas vezes com a campanha e promessa da chegada de mega 

empreendimentos, relacionando-os a ganhos para as populações de cada território, sem 

deixar na vista o impacto destrutivo para seres naturais e sociais locais. “Um futuro 

melhor” é lançado como mote, sem considerar as transformações reais de modos de vida 

nos territórios. Várias críticas já existem para este discurso, porém, algumas não incutem 

uma análise do modelo em si, mas em como ainda é possível concretizar processos de 

desenvolvimento, e que o subdesenvolvimento estaria atrelado ao fato de as comunidades 

não terem realizado as estratégias “corretas”. Uma pretensa modernização e 

desenvolvimento vê populações e regiões locais como um entrave para estes processos 

(SILVA, 2016).  

Tudo em nome de um modelo econômico que a sociedade não consegue 

discutir a sério, embora grupos já se insurjam contra ele em várias partes do 

planeta por perceberem a armadilha das suas promessas (ESCOBAR, 2001). 

Este preço somente será conhecido anos depois quando os benefícios 

pertencerão a outros que não a comunidade local que herdará os passivos 

ambientais. Eles, os verdadeiros beneficiados, estão a quilômetros de distância, 

vivendo nos centros de decisão política e econômica do país e gerenciando a 

melhor maneira de “desenvolver” uma região “atrasada”, através dos 

organismos de decisões governamentais, já que este discurso possibilita a 

criação de vários órgãos para a implantação do modelo de desenvolvimento 

que estamos a criticar.” (SILVA, 2016, p. 174) 

Assim, o desenvolvimento estaria ligado, hegemonicamente, a maneiras de viver 

relacionadas ao crescimento econômico explorador e extrativista, em prol de 

determinadas construções tecnológicas e científicas, e produções de subjetividade 

opressoras e assujeitadas. 

Diante disso, podemos acrescentar o contexto que vivemos um momento de crise 

sentido por todo o planeta, uma crise definitivamente ecológica, tanto social quanto 

ambiental: socioambiental, havendo exploração dos seres que nos mantém vivas(os), 

através de uma cultura de consumo da vida e de ações de forças produtivas-destrutivas e 

exploratórias. Ou, dito de outra forma, estamos imersos neste paradigma chamado 

“desenvolvimentista”, e podemos observar a superprodução industrial capitalista que foi 

estimulada a custas do esgotamento de seres humanos e não humanos (BURGAYA, 

2020).  

Compreendendo que narrativas produzem realidades, e dentro desta 

perspectiva crítica do desenvolvimento, surge uma proposta que experimenta incluir 
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diferentes possibilidades, ações e reflexões que são integradas no que foi chamado de 

pós-desenvolvimento:  

Nossa convicção comum é de que a ideia de ‘desenvolvimento como 

progresso’ precisa ser desconstruída para abrir caminho às alternativas 

culturais que nutrem e respeitam a vida na Terra. Esse modelo de 

desenvolvimento ocidental que domina o planeta é um constructo 

homogeneizante, comumente adotado pelos povos ao redor do mundo sob 

intensa coerção material. O contratermo ‘pós-desenvolvimento’ comporta uma 

miríade de críticas sistêmicas e maneiras de viver para além desse paradigma 

(KOTHARI et al; p. 29, 2021). 

 Enquanto proposição conceitual discursiva e prática social, o pós-

desenvolvimento seria um processo que poderia ocorrer no âmbito da descentralização do 

desenvolvimento como progresso/modelo a ser seguido, e como categoria de análise e 

proposição de ações. Nessa perspectiva, tratar-se-ia de: propor alternativas ao 

desenvolvimento e não alternativas do desenvolvimento; de tirar do centro o discurso do 

desenvolvimento e trazer para frente outras categorias de análises e práticas com a 

realidade; e,  por fim, dar maior atenção para os saberes e práticas desenvolvidas pelos 

movimentos sociais, pelos povos originários, campesinos, afrodescendentes, que estariam 

ainda em convivência mais harmônica com a natureza e os outros seres vivos, vivendo 

com base territoriais em ontologias relacionais, ao invés dos conhecimentos produzidos 

pelas universidades acadêmicas. Dessa forma, seria possível vislumbrar uma reinvenção 

da própria lógica de valores sobre quem conhece e sabe sobre a realidade que vive, além 

de como vive, para uma possível transição civilizatória (ESCOBAR, 2016). Buscar 

alternativas ao desenvolvimento faria sentido, pois este teria sido um projeto 

socioeconômico fracassado, por mais que seu discurso ainda contamine a realidade social. 

Os desafios político culturais concretos estariam no cerne do pós-desenvolvimento e da 

busca por alternativas ao desenvolvimento.  

Um contexto histórico que daria escopo para essas mudanças estaria, segundo 

Escobar (2014), com a crise vivida nos 80 na América Latina, fazendo uma análise 

conjuntural sobre o que chamou de “década perdida” para a região. Ele relata sobre como 

os países seguiram e se desmantelaram por isso, o chamado “Consenso de Washington” 

até o final da década de 90, com ações de ajuste fiscal, privatizações, liberação dos 

mercados, desmantelamento das políticas sociais, entre outras, caracterizando o 

desenvolvimento ligado aos interesses do mercado e das reformas neoliberais. 

(ESCOBAR, 2014). Este cenário seria da globalização que estaria em crise, 

compartilhando ainda outros acontecimentos: o papel da China na realidade política 
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econômica mundial, mudanças geopolíticas após os ataques do World Trade Center, os 

consensos das commodities, o enfraquecimento das propostas socialistas e a crise 

ambiental trazida à tona como acontecimento passível de desestabilizar qualquer marco 

de desenvolvimento existente até então. Relata-se também, que, por mais que tenha sido 

uma década perdida em termos sociais e econômicos, os anos 90 teriam produzido 

conhecimentos críticos no campo do desenvolvimento, e outros pensamentos contra 

hegemônicos, a nível global, com a valorização das produções da educação popular de 

Paulo Freire, da teologia da libertação, entre outras. Assim, foram trazidas, com esses 

movimentos, algumas perspectivas construídas como o chamado “Bem Viver”, invocado 

por autores como Gudynas e Acosta. Estes autores afirmam que as alternativas ao 

desenvolvimento deveriam ser construídas num sentido mais profundo, que busquem 

romper com bases culturais e ideológicas do desenvolvimento contemporâneo, apelando 

para outros imaginários, metas e práticas (GUDYNAS E ACOSTA, 2011, por 

ESCOBAR). Escobar (2014) traz a visão de Svampa sobre as lutas sócio ambientais 

contra o extrativismo exploratório, que contribuem com pensamentos críticos a respeito 

da visão do controle e dominação da natureza, e traz o pensamento nacional popular e 

indígena para frente das discussões. Assim, também começa a discussão de uma possível 

descolonização, através de perspectivas dos movimentos sociais, indígenas e territoriais.   

2.1. Cinco tendências nos estudos críticos do desenvolvimento 

 

Arturo Escobar (2014) se aprofunda nos estudos críticos do desenvolvimento, e 

afirma que seria impossível resumir toda a produção rica de perspectivas deste 

movimento atual, mas que poderia trazer cinco tendências fundamentais de condições 

epistêmicas para a produção de um conhecimento e práticas críticas:  

(...) un marco teórico consistente y fuerte: la llamada perspectiva de 

modernidad, colonialidad y descolonialidad (MCD), especialmente su énfasis 

en la descolonización epistémica; un imaginario teóricopolítico: las 

alternativas al ‘desarrollo’ acompañado de la conceptualización del Buen Vivir 

(BV) como la expresión más clara de dicho imaginario emergente; una 

propuesta teórico-práctica de transformación económica y social: las 

transiciones al postextractivismo; un discurso aparentemente antiguo, pero en 

proceso de renovación y concreción: la crisis del modelo civilizatorio; y, 

finalmente, uma postura teórica pero con gran resonancia en la práctica política 

de los movimientos, articulada alrededor de la relacionalidad y ‘lo comunal’, 

incluyendo las perspectivas del ‘pluriverso’ (ESCOBAR, 2014, P. 38).  

 

     Seriam sintetizadas, então, nas seguintes tendências: na descolonização 

epistêmica com os estudos de colonialidade e decolonialidade; nas alternativas ao 
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desenvolvimento e o Bem Viver; nas transições ao pós extrativismo; na crise civilizatória 

e alternativas à modernidade; e na lógica do comunitário, da relacionalidade e do 

pluriverso. Estas tendências trariam trajetórias e cenários epistêmicos e sociais, culturais 

e políticos. Além disso, apontariam para dois caminhos de transformação da produção de 

conhecimento: um seria que a produção de conhecimento estaria não somente na 

academia, mas também em diferentes áreas como na atuação de ativistas e intelectuais 

fora das universidades; trazendo, assim, a necessidade de ampliar os lugares de produção, 

os conteúdos e formatos dos saberes construídos. Esta perspectiva de mudança se 

encontra forte nos movimentos sociais, como já citado e nos estudos sobre as transições 

civilizatórias. O segundo caminho de transformação é o reconhecimento de que a teoria 

social contemporânea tem muitos limites para formular, inclusive as próprias perguntas 

para estudar a realidade e que deveríamos criar estratégias de conversas e construções 

coletivas entre academias, ativistas e artistas independentes. Escobar ainda traz que estes 

campos de estudos poderiam se caracterizar através programas de pesquisa diversos 

nessas áreas, ou/e através de projetos de pesquisa-ação, no sentido de reorientar formas 

de fazer, imaginários e práticas sociais concretas. Além disso, alguns movimentos estão 

no sentido de oferecer um posicionamento político cultural mais do que um programa ou 

projetos de pesquisa, com a potência de, assim, recriar cotidianos e valores.  

Escobar ainda coloca que o campo de estudos e práticas pós-desenvolvimentistas 

se encontra em um cenário de diversas correntes com o objetivo de descolonizar e 

desconstruir, através de “conceitos limites”, os dispositivos de poder, os mitos e 

imaginários que estão na base do modelo atual do desenvolvimento. (Svampa, 2012, por 

Escobar). De qualquer forma, seria um momento de reinvenção e de luta concretas e 

epistêmicas aliadas, no qual o anticapitalismo ressoaria nos campos ambientais, culturais, 

comunitários, civilizatórios e espirituais. Alguns nomes que participam deste movimento 

como Bagua, Conga, Santurbán y Marmato, La Toma, Tipnis, Yasuní, e outros povos e 

organizações indígenas e afrodescendentes.  

Assim, podemos trazer algumas outras discussões para as cinco tendências 

colocadas até aqui:  

 

Modernidade/colonialidade/descolonialidade (MCD) 

 

Já existem muitas genealogias e caracterizações do chamado “Programa de 

investigação em modernidade/colonialidade/descolonialidade” (ESCOBAR, 2014, p. 
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41), o MCD e sobre o pensamento decolonial. Diversas revisões de literatura sobre esse 

percurso de construção e produção de conhecimento, inclusive em programas e projetos 

de pesquisa. No presente texto interessa mais afirmar como o MCD foi um marco 

interpretativo importante dos anos 2000 e como foi um paradigma disseminado por uma 

rede de autoras/es, “publicações formais e informais, conferências internas e externas, 

uma introdução do léxico ou conjunto de categorias, e posicionamentos individuais e 

coletivos” (ESCOBAR, 2014, p. 42). Algumas categorias foram colocadas então, por essa 

corrente: a colonialidade do poder, a colonialidade do saber e ser, e a descolonização 

epistêmica e sistema-mundo moderno/colonial. Essas categorias realizaram 

caracterizações e interpretações sobre a história do continente Americano e da América 

Latina a partir do eurocentrismo como formato de conhecimento fundante deste sistema-

mundo citado acima. O MCD seria, então, um caminho para criar espaço para reconhecer 

essas construções intra-modernas e intra-europeias, e promover possíveis processos de 

descolonização, construindo outros conhecimentos e bases epistêmicas e práticas 

socais/culturais. Assim, as/os autoras/es foram se abrindo para problemáticas de gênero, 

da natureza, da interculturalidade e da colonialidade não somente na América Latina, mas 

principalmente através deste olhar da decolonialidade, da desconstrução de paradigmas, 

a partir dessa compreensão de constituição colonial.   

Escobar (2014) faz a crítica de que estes estudos ainda têm, muitas vezes, sua 

produção distante das realidades de lutas e com linguagem academicista, mas que foram 

e são uma base conceitual importante para as demais tendências pós-desenvolvimentistas.  

 

Alternativas ao desenvolvimento   

 

Segundo Escobar, algumas propostas alternativas ao desenvolvimento podem ser 

mais vistas: o “Bem Viver” (BV) – e seu papel importante nas Constituições do Equador 

e da Bolívia - e os “Direitos da Natureza” (DN).  Este último, propõe encarar os seres da 

natureza não humanos como sujeito de direitos, inclusive constitucionais e do Estado. 

Este autor, em sem processo de análise, diz que não pretende aprofundar nestas 

alternativas, pois essas duas temáticas são cenário de muitos estudos e livros, porém 

oferece um panorama sobre tais caminhos, e afirma a base política que podem oferecer 

para as alternativas ao desenvolvimento.  

 

Solo alcanzaremos a mencionar en este aparte que esta tendencia propone un 

cuestionamiento radical al núcleo duro de ideas asociadas con el 
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“desarrollo” (crecimiento, progreso, reformas de mercado, extractivismo, 

incremento desmedido en el consumo material individual, etc.); recoge 

análisis basados en los saberes y movimientos indígenas; identifica la 

necesidad de ir más allá de los saberes occidentales (por tanto, vislumbra una 

crítica a la modernidad de origen europeo, aunque aún algo tímida, comparada 

com el MCD y el discurso de crisis civilizatoria); y recupera las discusiones 

sobre BV y DN como “plataforma política para la construcción de 

alternativas al desarrollo” (Gudynas y Acosta, 2011, p. 73). Antes que 

intervenciones aisladas, el BV y los DN deben considerarse en el contexto de 

toda una gama de innovaciones pioneras, incluyendo el replanteamiento del 

Estado en términos de plurinacionalidad, de la sociedad en términos de 

interculturalidad, una noción amplia e integral de los derechos y un modelo de 

desarrollo reformado, cuyo objetivo es precisamente la realización del BV. 

Todas estas innovaciones deben ser consideradas como multi-culturales, multi-

epistémicas y, en términos de processos de construcción política, 

profundamente negociados y a menudo contradictorios (Gudynas y Acosta, 

2011; Escobar, 2012a) (ESCOBAR, 2014, p. 43 e 44, grifos nosso).  

 

Assim, além do exercício político necessário, o autor fala sobre uma perspectiva 

de transformações mais profundas adentrando nos terrenos da cultura, dos imaginários e 

das ideias. Conectando essas alternativas com a necessária visão de outras racionalidades, 

das propostas e das lutas dos grupos e movimentos indígenas, além de estudos de 

diferentes áreas do conhecimento, incluindo a ecologia. (ESCOBAR, 2014). Com essa 

tendência, afirma-se que a relação entre teoria e prática deveria ser intrínseca para se 

envolver concretamente com as problemáticas do desenvolvimento, criticando-o e 

propondo alternativas a ele. Caminhando com essa tendência, o autor chega à próxima, 

que seria o próprio processo de mudança e transição ao extrativismo exploratório.   

 

Transições ao pós-extrativismo 

 

Arturo Escobar traz neste ponto os discursos de transição (DsT) e o empenho 

destes em “promover uma transformação cultural e institucional que implique uma 

transição a um mundo diferente” (ESCOBAR, 2014, p. 45).  

O autor coloca que existem diferenças marcantes entre os estudos do Norte e do 

Sul Global. No Norte veríamos mais fortemente estudos sobre o “Declínio”, com a crítica 

ao excesso do consumismo e crescimento econômico como meta, visando uma mudança 

para uma menor produção e menos consumo a partir dos limites ecológicos do planeta, e 

outros como “El Gran giro”, a “Gran iniciativa para la transición” e “ La gran obra hacia 

una era Ecozoica”. Também são vistas as trocas sociais, políticas nos âmbitos das Nações 

Unidas e discussões de transição através do conceito e perspectiva do antropoceno. Este 

último também é outro mundo de leituras e narrativas, sinteticamente caracterizado como 

sendo nossa época geológica atual: o ser humano teria produzido uma marca tão grande 
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no planeta com sua forma de viver, que estaríamos na era do antropoceno. Alguns ainda 

dizem do capitaloceno, sobre as marcas também produzidas do sistema capitalista. Já no 

Sul global, vemos mais o movimento das transições ao pós-extrativismo, com as 

transformações necessárias nos modelos de extrativismo exploratório capitalista, já que 

muitos países do Sul Global estariam na base ainda da exploração das matérias primas e 

seus formatos violentes e sem limites ecológicos. Algumas estariam nas produções nas 

discussões das relações e usos com a terra, entre outros. Sem aprofundar nessas 

discussões, esses caminhos de transição têm diversos movimentos e lógicas, e Escobar 

(2014) coloca a importância de construir pontes entre as produções do Norte e Sul, para 

a construção de práticas políticas de transição.  

 

Discursos sobre a crise do modelo civilizatório 

 

  Neste tópico, podemos discorrer sobre como muitos debates têm ocorrido no 

sentido de desconstruir o modelo civilizatório da modernidade eurocentrada, da 

modernização e do desenvolvimento globalizado. Muitos povos indígenas, 

afrodescendentes, mulheres e campesinos encaram este modelo civilizatório ocidental 

como causa da atual crise global do clima, da alimentação e da pobreza (ESCOBAR, 

2014). Esta tendência tem muita relação com a anterior, e reconhece-se a necessidade, 

portanto, de um novo projeto de civilização, visto fortemente nos movimentos indígenas 

e nas redes agroecológicas.  

 

En muchos de estos discursos, las alternativas tienen que ser necesariamente 

anti-capitalistas pero no solamente esto: tienen que afirmar la vida en todas 

sus dimensiones, como lo sugieren las formas de existencia de las 

comunidades y pueblos campesinos e indígenas del Sur global (ESCOBAR, 

2014, p.47). 

  

Envolvendo, então, múltiplas concepções de nação, natureza, economia, tempo e 

cidadania. Como proposição, apresenta-se as cosmovisões e práticas de comunidades 

indígenas, afrodescendentes e campesinas como contribuição para as bases de um modelo 

civilizatório alternativo. “Se busca, en otras palabras, ‘recuperar el sentido de la vida.’” 

(ESCOBAR, 2014, p. 47).  

Compondo com essa construção, Escobar (2014, 2016)  traz que as ciências 

sociais tem rechaçado o conceito de civilização, por este ser homogeneizante, 

essencialista e “a histórico”, tentando manter e trazer uma única forma de existir. Como 

dizer que existe apenas um jeito de estar em convivência coletiva civilizada. Assim, 



47 
 

somente com a afirmação de um tipo de civilização ocidental poderia se considerar a 

existência de civilizações subdesenvolvidas, pois em cada território existem diversas 

práticas culturais e formas de saber e ser. Mais do que seguir um caminho de forçar à uma 

ocidentalização das civilizações, seria reconhecer que existem diferenças profundas entre 

civilizações distintas, e se vê necessário que se dê ênfase às comunidades locais e ao 

controle sobre suas próprias produções culturais e formas de viver. O autor traz o quanto 

os modelos de civilização trazem modelos de sociedade que vamos construir. E como a 

civilização ocidental tem deixado de lado o exercício de autocrítica e imposto uma forma 

de viver hegemônica e homogênea. Dessa forma, faz-se essencial construir ferramentas 

de análises críticas para ir contra ao autoritarismo civilizatório ocidental. Assim, o autor 

apresenta a questão de como podem as periferias também usarem suas tradições e visões 

de mundo como ponto de partida para que se faça uma crítica social.  

 

Las tradiciones de las que hablo involucran la identificación, dentro de estas, 

de la capacidad para la autorenovación a través de la heterodoxia, la 

pluralidad, y la disensión” dice Nandy (1987, p. 120). Y continúa: “implica 

la capacidad de ser abierta y auto-reflexiva sin ser excessivamente auto-

consciente” (Nandy, 1987, p. 120). Esta actitud lleva a desmitificar la 

modernidad sin re-mitificar las tradiciones, permitiendo el uso crítico de la 

modernidad dentro de las tradiciones (ESCOBAR, 2014, p. 49, grifo nosso).  

 

Compartilha-se, portanto, um processo que seria reflexivo, autocrítico, sem 

favorecer outros autoritarismos e novas formas de homogeneização, mas uma construção 

teórico prática articulada entre saberes e perspectivas.  

 

Comunidade, relacionalidade, pluriverso  

 

A quinta tendência seria um conjunto de linhas de trabalho que podem ser 

reconhecidas a partir de práticas comunitárias, de relacionalidade e do pluriverso 

mantidas por diferentes povos culturais (ou distintas civilizações) durante os séculos, 

mesmo após o período da colonização.  Escobar traz uma frase de um pensamento de uma 

tradição originária para caracterizar essas práticas: “la palabra sin acción es vacía. La 

acción sin palabra es ciega. La palabra y la acción fuera del espíritu de la comunidade 

son la muerte.” (NASA, por ESCOBAR, 2014, p. 50). 

O autor comenta que o uso da palavra comunidade foi feito de forma reticente por 

algum tempo, porém, tem aparecido com força na última década em diversos espaços 

“epistêmico-políticos” como entre ativistas e intelectuais indígenas e afrodescendentes, 

acadêmicos e intelectuais vinculadas/os à movimentos sociais, especialmente indígenas, 
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campesinos e afros, além dos feminismos decoloniais e, em alguns contextos da 

antropologia, ecologia e filosofia. (ESCOBAR, 2014).  

Assim, dentro desta tendência, o autor apresenta as quatro linhas de trabalho “para 

pensar y posicionar políticamente la relacionalidad y lo comunal como respuesta a las 

formas modernas liberales, estatales y capitalista de organización social” (ESCOBAR, 

2014, P.50). Envolvidas com essas linhas, estariam as lutas populares historicamente 

baseadas com uma forma diferente de ver e organizar a vida das chamadas ontologias 

relacionais e das lógicas comunais.  

 

- O sistema comunal 

 

Trazendo algumas perspectivas do “comum”, “comunal” e do “comunitário”, 

Escobar compartilha em seu texto:  

 

Para una de las propuestas más articuladas, “con el concepto de comunal o 

comunitario hacemos referencia a la propiedad colectiva de los recursos 

combinada con la gestión y utilización privadas. […] En contraste con las 

sociedades modernas, las sociedades indígenas no han reproducido los 

patrones de diferenciación ni la separación entre domínios (políticos, 

económicos, culturales, etc.) […] El poder no está en manos del individuo 

ni de un grupo específico, sino de la colectividad […] el representante manda 

porque obedece (Patzi, 2004, pp. 171, 176; ver también Patzi, 2010) 

(ESCOBAR, 2014, 51, grifo nosso).  

 

Dessa forma, a proposta do sistema comunal é uma desconstrução progressiva da 

economia capitalista e da democracia liberal representativa para dar espaço para formas 

comuns/comunitárias de economia e autogoverno, como também o estabelecimento de 

estratégias de pluralismo cultural como base para a interculturalidade entre os diversos 

sistemas culturais, epistêmicos e ontológicos (ESCOBAR, 2014). Uma proposta, segundo 

o autor, que não estaria disposta à uma nova hegemonia, e que deveria atravessar um 

processo de transição histórica de coexistência entre o sistema liberal e o sistema 

comunal, para depois uma etapa de um sistema comunal. O que Escobar traz é que a 

comunidade é estudada como um conceito histórico, heterogêneo e atravessado pelo 

poder, e não como alguns críticos colocam como um comunitário “romántico, localista o 

essencialista” (ESCOBAR, 2014, p. 52).   

Em uma nota de rodapé em seu livro “Sentipensar com a terra” (2014), Arturo 

Escobar relata um exemplo de um projeto andino, realizado entre intelectuais e 

movimentos sociais bolivianos, propondo um trabalho a partir do resgate da importância 

dos territórios ancestrais e a harmonia entre todos os seres, abarcando, dessa forma, a 
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possibilidade da reconstrução destes territórios através de uma totalidade da experiência 

social, cultural e territorial dos mundos indígenas. Neste texto, decidi adotar diferentes 

traduções da palavra “comunal” como tentativa de aproximação de seus conceitos para 

nossa língua portuguesa, mas afirmo a necessidade de um maior aprofundamento sobre, 

por conta da diversidade do vocabulário em cada território semântico da linguagem e 

destes estudos.   

 

- Estrutura comunitária (ou estrutura da comunidade) e sociedade em movimento   

 

Segundo Escobar este conceito de “estruturas comunitárias” ou “entramado 

comunitario” foi proposto por Raquel Gutiérrez Aguilar, nos estudos de pensamento 

crítico, e significaria dizer sobre uma multiplicidade de mundos da vida humana que 

povoam e geram sob princípios de respeito, colaboração, dignidade, carinho e 

reciprocidade, não submetidos a lógicas de acumulação do capital e violentados por estas. 

(AGUILAR, 2012, por Escobar, 2014). Esta autora proporia uma distinção e antagonismo 

entre os “entramados comunitarios” e as “coalizações corporativas transnacionais”. Sobre 

o conceito Escobar traz a fala de Gutiérrez: 

 

(...)suficientemente general —que no universal— como para abarcar los lazos 

estables o más o menos permanentes que se construyen y se reconstruyen a lo 

largo del curso de cada vida concreta, entre hombres y mujeres específicos […] 

Tales entramados comunitarios […] se encuentran en el mundo bajo diversos 

formatos y diseños: desde comunidades y pueblos indígenas, hasta familias 

extendidas y redes de vecinos, parientes y migrantes desparramadas en ámbitos 

urbanos o rurales; desde grupos de afinidad y apoyo mutuo para fines 

específicos, hasta redes plurales de mujeres para la ayuda recíproca en la 

reproducción de la vida […] son las diversas y enormemente variadas 

configuraciones colectivas humanas, unas de larga data, otras más 

jóvenes, que dan sentido y ‘amueblan’ lo que en la filosofía clásica se ha 

designado como ‘espacio social-natural’ (Gutiérrez, 2012, p. 3 apud 

ESCOBAR, 2014, p. 52, grifo nosso).  

 

As lutas que embasam a construção desta visão comunal, são aquelas envolvidas 

em auto-organizações e na criação de formas de poder não estatais, com experiências de 

micro governos de bairros e anti poderes dispersos, em uma territorialidade alternativa ao 

Estado. (Mamani, 2005, 2006; Zibechi, 2006, por ESCOBAR, 2014).  

 

Son tipos de lucha que no aspiran a tomar el poder; sino a reorganizar la 

sociedad sobre la base de las autonomías locales y regionales, y que se 

caracterizan por la activación de relaciones sociales y formas de organización 

no capitalistas y no liberales. (ESCOBAR, 2014, p. 53).  
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O objetivo não seria tomar o poder estatal, mas se organizar em outras lógicas 

com princípios outros que não os do capital, de uma territorialidade diversa, imaginando 

uma outra racionalidade social. O que estaria em pauta seriam mais as sociedades em 

movimento do que os movimentos sociais, focando na força de subversão da lógica 

instituídas e naturalizadas. Assim, uma problemática seria como construir um modo que 

está fora e contra a ordem social imposta pelo capitalismo e pelo Estado liberal, e que 

teria relação com as questões culturais e, mais ainda, ontológicas.  

 

Para Esteva, el proyecto de muerte del estado-capital debe ser y está siendo 

resistido por formas de democracia radical, ‘la que se ha practicado desde 

tempos inmemoriales en las comunidades indígenas y en barrios populares 

urbanos’ (2012, p. 245); o sea, las formas propias y autónomas de gobierno 

practicadas consuetudinariamente por las comunidades ‘a contrapelo de las 

instituciones dominantes’ (Esteva, 2012, p. 246) (ESCOBAR, 2014, p. 54)  

 

Se trata de una reorganización de la sociedad ‘desde los tejidos propios de 

la gente […] un tejido social vigoroso que se define por la comunalidad, 

una forma de ser en que la condición comunal, el nosotros, forma la 

primera capa del sentido de la existencia propia’. (Esteva, 2012, p. 269). 

Este proyecto ‘solo puede hacerse en el seno de entidades reales, como la 

comunidad’ (Esteva, 2012, p. 248) (ESCOBAR, 2014, P. 54, grifo nosso). 

 

Segundo vemos no texto, uma proposta de reorganização através da comunidade, 

com a comunidade, para a comunidade, construindo uma nova célula para a sociedade, a 

comunitária, o comunal, base da existência e da vida. A comunidade seria então, uma 

dimensão ontológica raiz para a autonomia.  Escobar nos traz ainda, que esta visão estaria 

ligada a certas correntes anarquistas e autores radicais do ocidente como Vaneigem, 

Clastres, Deleuze e Guattari, por mais que sua inspiração mais direta sejam as 

experiências indígenas. (ESCOBAR, 2014).  

 

- O feminismo comunitário  

 

Segundo Arturo Escobar, o conceito de “feminismo comunitario” vem do grupo 

“Comunidad mujeres creando comunidad”, e é uma proposta política e teórica de 

despatriarcalização da vida.  

 

Involucra una crítica frontal al capitalismo neoliberal; un rompimiento con los 

feminismos occidentales y las políticas de equidad y diferencia que se derivan 

desde allí; una reconceptualización del género como categoria relacional de 

denuncia, incluyendo su descolonización; una discusión sustancial de los 

patriarcados originarios, indígenas y populares; y, un marco interpretativo de 

‘lo comunal’. (ESCOBAR, 2014, p. 55).  
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Partir da “comunidade” como princípio inclusivo que cuida da vida, e se repensa 

as complementariedades entre homem e mulher, sem a referência heterossexual, 

repensando as relações de complementariedade em geral, “a reciprocidade e a autonomia 

como alternativas à sociedade capitalista” (ESCOBAR, 2014, p. 56), desenvolvendo 

possibilidades de ação apoiando lutas e grupos de mulheres, trazendo as categorias de 

corpo, espaço, memória e movimento. Segundo Escobar, essa tendência traz um conceito 

de “entroque patriarcal” (ou em uma livre tradução, uma “filiação patriarcal”) para 

discutir a relação que foi construída e a necessária descolonização epistêmica e 

despatriarcalização, abordado em diferentes feminismos autônomos e decoloniais. 

Existem as perspectivas de também do ecofeminismo, que afirma e descreve como as 

relações patriarcais e machistas estão intrinsicamente relacionadas com a exploração 

capitalista e ecológica. Escobar afirma então, que estes conceitos e práticas não são 

somente para mulheres ou determinados grupos rurais ou étnicos, mas propõem uma 

transformação radical da sociedade. Nem tampouco deseja-se, novamente, colocar como 

“sujeitos puros” os que vivem em comunidade. Problematiza-se o comunal, aqui, como 

um código organizativo que produz a dispersão, o movimento e, assim, a potência criativa 

de novas realidades não estatais e não capitalistas, mas sim, de cooperação. Estas/es 

autoras/es trariam uma análise chave diferenciando a lógica do Estado da lógica comunal 

e que esta última seria princípio para uma organização sócio natural. Ainda que, segundo 

Escobar, faltam estudos sobre a variabilidade ecológica ou natural da dinâmica comunal.  

 

- As ontologias relacionais e o pluriverso  

 

Esta última linha de trabalho proposta pelo autor, ele teoriza sobre a 

relacionalidade constitutiva dos mundos, que não poderia ser reduzida ao capital e à 

filosofia liberal (ESCOBAR, 2014). Trabalha, então, com conceitos de “ontologia”, 

“relacionalidade” e “pluriverso”.  

A ontologia faria referência, segundo Escobar, àquelas premissas dos diversos 

grupos sociais sobre as entidades que existem no mundo. Ontologias trariam reflexões de 

como os seres são constituídos, qual a base de composição dos diversos mundos. Assim, 

o autor traz o que seria uma ontologia dualista moderna, que separa corpo e mente, 

natureza e cultura, pensamento e emoção, e que diz que o mundo está povoado por 

indivíduos autossuficientes que vivem um mundo composto por objetos também 

autossuficientes que manipulamos à vontade, movidos por mercados, auto constituídos e 
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auto regulados. Além disso, através das práticas sociais, as ontologias criam suas 

verdades, como por exemplo: se dentro de uma determinada ontologia, as montanhas são 

vistas como objetos sem vida e inerte, podem ser destruídas, como fazem com a 

mineração. Mas, se em determinada ontologia, a montanha é vista como um ser que sente, 

ela será tratada totalmente diferente.  

Escobar vai descrever ainda mais sobre essa ontologia dualista moderna, na qual 

o processo de globalização foi impondo as visões de indivíduo, da racionalidade, da 

eficiência, da propriedade privada e do mercado, fragmentando as conexões com o mundo 

existente. Assim, o autor contrapõe com o que seria uma ontologia relacional, que traz o 

princípio de que as coisas não preexistem às relações que as constituem. Ou seja, as coisas 

existiriam através das relações que estabelecem e que as compõem. Ou, ainda, que nas 

ontologias relacionais os diversos mundos – biofísicos, humanos e sobrenaturais – 

estabelecem vínculos de continuidade entre si. Muitas seriam, então, as sociedades não 

ocidentais e não modernas que não existe a divisão entre natureza e cultura ou entre 

indivíduo e sociedade, como a conhecemos. (ESCOBAR, 2014). “(...) no existe el 

‘individuo’ sino personas en continua relación con todo el mundo humano y no-humano, 

y a lo largo de los tiempos.” (ESCOBAR, 2014, p. 59). Dessa diferenciação entre 

ontologias dualista e relacionais, conclui-se que existem diferentes ontologias que, apesar 

de estarem inter-relacionadas, mantém sua diversidade como mundos que vivem e 

definem.  

Escobar traz a perspectiva territorial das ontologias relacionais de muitas 

comunidades indígenas, afrodescendentes e campesinas, na qual os territórios são espaços 

vitais de inter-relação com o mundo natural (e que aparecem em muitos conflitos 

ambientais) e a existência dos pluriversos como um mundo que vivemos que incorpora 

muitos mundos diferentes.  

Assim, Escobar diz que podemos adotar o comunal e o relacional como uma 

perspectiva não somente para essas sociedades não totalmente modernas, pois se a 

realidade pode ser compreendida como relacional e o indivíduo não existe separado de 

outros humanos e não humanos, deveríamos começar a pensar em transformações em 

ambientais e grupos urbanos e modernos, através dessa premissa. Arturo Escobar (2014) 

ainda lembra de outras referências que trazem essa noção como o budismo, a ecologia, a 

teoria de sistemas, entre outras. Esta posição ético política teria de vir, segundo o autor, 

de experiências vividas e não criações de abstrações epistemológicas. Colocar em 

prática a perspectiva comunal e relacional exige uma contínua reinvenção das formas de 
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agir, pensar e sentir e, como escreve Escobar, parte desse caminho se dará a partir das 

vivências dos grupos que ainda mantém viva as formas relacionais de existir.  

Muitas destas já vem sendo criadas e recriadas e são fortemente sentidas em 

momentos de crises ambientais e sociais, como uma necessidade e realidade. Diversas 

práticas e reflexões tem sido feitas nesse sentido, sem querer excluir as construções já 

realizadas pela modernidade, se colocando em questão como aconteceria essa relação e 

transição. O autor coloca como movimento possível a criação e vivência de desenhos 

ontológicos para essas transformações.  

 

- O fantasma da modernidade 

 

Para ampliar a discussão das tendências e refletir um pouco mais, Escobar vai 

dizer que seria necessário conjurar o fantasma da modernidade, ou seja, tratar de dizer 

como ela funciona, suas ferramentas e processos, trazer para vista e ação a possibilidade 

de mudança. Falar sobre a construção e funcionamento da modernidade, e não deixar que 

as formas de vida sejam consideras inerentes à vida, ou quem sabe, naturais, ajuda-nos a 

direcionar possíveis transformações.  

 

(...) sino, más bien, desarrollar el léxico y la caja de herramientas conceptuales 

y las políticas efectivas para poner a la modernidad en su lugar. 

 

Dichas herramientas nos permiten ir más allá de los análisis dualistas y 

alterizantes del pasado (modernidad/tradición; dominadores/dominados; 

occidente/mundos otros; 

buenos y malos) para pensar que el mundo puede ser significativamente 

distinto de lo que es; es decir, de cómo ha sido construido bajo el predominio 

de la forma dominante 

de euro-modernidad, con su racionalidad dualista e instrumental. Este 

reconocimiento llega acompañado del reconocimiento de que el mundo es un 

incesante y siempre cambiante flujo de formas y de prácticas, una 

multiplicidad de mundos; en otras palabras, un pluriverso, dentro del cual cada 

mundo alcanza coherencias históricas contingentes, y algunos mundos se 

imponen sobre otros impossibilitando la existencia de esos otros mundos como 

tales. Esto implica reconocer el hecho ontológico, cultural y político de la 

diferencia radical. Pluriverso, entramados comunitarios, alternativas al 

“desarrollo” —todos estos conceptos apuntan a la base social tanto epistémica 

como ontológica y cultural— para la transformación del mundo y las 

transiciones a modelos diferentes de vida. (ESCOBAR, 2014, p. 62)  

 

O autor sugere conjurar para pensar e realizar a produção da diferença: formas não 

liberais, não capitalistas, não estatais de poder e organização social. Além de outros 

modelos civilizatórios, alternativas ao desenvolvimento, relacionalidade, transições e etc. 

Ademais, o texto traz diferentes processos inclusive de globalização:  em que a 
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hegemônica manteria uma forma dominante eurocentrada e moderna, e outra alternativa 

crítica poderia criar condições para fortalecer e recriar o pluriverso, com as conexões 

possíveis entre diferentes localidades e movimentos. Assim, a perspectiva ontológica e 

da cultura da produção da diferença e das práticas de “inter-existir” seriam propostas.  

 

- Duas ausências: o afro e o gênero  

  

Escobar coloca que na maioria das tendências trazidas, as dimensões afro e de 

gênero foram pouco abordadas até o momento de sua produção em 2014. Lembra como 

essas tendências têm relação com os feminismos autônomos, pós coloniais, afros, 

campesinos, indígenas, lésbicos que abordam as temáticas de despatriarcalização e das 

relações com a natureza como parte do processo de descolonização e contribuem 

demasiado com as produções acadêmicas; e como os movimentos afrodescendentes têm 

incorporado muitos dos conceitos trazidos, em suas práticas. E vemos como esses 

movimentos produzem conceitos.  

Nessa pesquisa, durante a dissertação, fizemos o exercício de trazer alguns destes 

conceitos que tem origem com movimentos afrodescendentes, principalmente, além das 

produções indígenas. Conceitos que nos fazem virar, fazer um giro para escutar a partir e 

através de outras perspectivas. Autores/as que produzem conhecimentos e transitam entre 

ciência acadêmica, movimento social, literatura, e etc. Antônio Bispo dos Santos, ou 

Nego Bispo, como é chamado, é uma referência quilombola de grande reconhecimento e 

divulgação hoje em dia, e que traz perspectivas provocativas para mudanças nas formas 

de produzir conhecimento e nos relacionarmos com os territórios. Seus conceitos de 

saberes orgânicos, a confluência e a transfluência nos fazem compreender outras relações 

de saber. Além de nos fazer relacionar de outras formas com as localidades e os seres 

vivos. De seu lugar de fala, Nego Bispo traz o posicionamento:  

As universidades elas não buscam confluência. Elas buscam influência. E 

quando a gente chega na universidade tentando confluir, elas se esquivam. Elas 

tentam nos influir. A universidade não é um espaço de confluência, ela é um 

espaço de transfluência, então a universidade é uma fronteira entre o saber 

orgânico e o saber sintético. Nós não podemos atravessar a fronteira, temos 

que permanecer na fronteira, ou seja, junto, sem se misturar. Então é um lugar 

da gente se ajuntar, mas não um lugar para a gente se misturar. Então não dá 

para confluir, mas dá para dialogar, conversar, dá para transfluir. Até dá 

também para compartilhar saberes, mas não dá para confluir. Então digamos 

que pode ser um espaço de compartilhamento se a gente estiver preparado para 

isso (SANTOS apud DORNELLES, 2021, p. 11).   
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Quem sabe o quanto conseguimos transfluir dentro e a partir das universidades. E 

será que conseguimos confluir nos territórios? Aqui, neste tópico do texto, interessa trazer 

um pouco dessas possibilidades de contribuições já existentes, dentre muitas outras. 

Como Leda Maria Martins, poeta, dramaturga e professora da Faculdade de Letras da 

UFMG que também já apareceu nessa dissertação e tem sido inspiração para 

transformações decoloniais com a experiência da produção de conhecimento, do tempo, 

das memórias e do corpo.   

PAISAGENS OU TERRITÓRIOS SONOROS 

Leitura trechos entrevista com Nego Bispo, leitura Luíza Maretto. 

 

- A sustentabilidade: convergência de linhas de trabalho? 

 

Por fim, Arturo Escobar descreve como em muitos momentos as noções de 

transformação e transição foram incorporadas pelas elites e repetidas sem os seus sentidos 

radicais, em ambientes de poder e afirmadas através da expressão da sustentabilidade. 

“Una noción de sustentabilidad fuerte tendrá que ir mucho más allá de lo económico 

y lo cultural para incorporar lo epistémico y lo ontológico.” (ESCOBAR, 2014, p. 65, 

grifo nosso). O autor coloca em questão uma sustentabilidade que poderia convergir 

linhas e perspectivas de trabalho:  

 

Una versión fuerte de la sustentabilidad tendrá que ser descolonizadora en lo epistémico, 

liberadora en lo económico y lo social y despatriarcalizante; además, tendrá que 

proponerse construir alternativas al “desarrollo” desde perspectivas que: alberguen lo 

comunal, tanto como lo individual; refuercen los entramados socio-naturales construídos 

y defendidos por la gente común; contribuyan a devolverle al mundo la profunda 

posibilidad civilizatória de la relacionalidad; y, auguren mejores condiciones de 

existencia para el pluriverso. En la sustentabilidad, podría decirse, convergirían las líneas 

de trabajo, rápidamente expuestas y, sin duda, otras más (ESCOBAR, 2014, p.65).   

  

Assim, conclui que se vivemos uma globalização neoliberal que é contra os 

mundos relacionais - e assume uma ontologia moderna dualista -, devemos criar um 

posicionamento político que afirme a relacionalidade e a luta pelos pluriversos.  

Através da genealogia do desenvolvimento, das tendências do pós-

desenvolvimento, pode-se dizer que vivemos de mundos em transição e processos de 

transformação. Para discutir um pouco mais as questões apenas citadas da 

sustentabilidade, um tópico de possíveis relações e construções históricas será trazido 

aqui a seguir.  
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2.2. Desenvolvimento sustentável e o pós-desenvolvimento 

 

Diante desse processo de crise ecológica mundial, vimos surgir desde 1972, no 

contexto das discussões internacionais, reflexões sobre os descompassos entre 

desenvolvimento e meio ambiente. Foi em 1987, a partir do relatório Brundtland da 

Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a inauguração do termo 

desenvolvimento sustentável enquanto tentativa de união das temáticas e discussões que 

são tanto sociais quanto ambientais, e discursos e práticas possíveis. Em 2012, na 

conferência das Nações Unidas realizada no Rio de Janeiro, a “Rio+20”, 193 países 

produziram uma pauta de ação internacional, com os 17 Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável, os ODS. Estas seriam guias para serem realizados por todos os países 

signatários em prol de um maior cuidado sustentável com o planeta, que deveriam propor 

agendas para a década de 2020 até 2030. Diversas(os) estudiosas(os) refletem sobre as 

reais transformações produzidas por esse discurso que não se desvencilhou do 

desenvolvimento e da lógica desenvolvimentista, e muitas(os) dizem que seria uma 

tentativa contraditória de reconciliar uma lógica de produção e consumos “ilimitados” 

com o equilíbrio ecológico necessário para a vida se manter na Terra. Ou seja, que os 

agravos ao meio ambiente e a desigualdade econômica estariam no interior do sistema 

capitalista, e os ODS não estariam propondo uma real mudança dessa forma de viver 

exploratória (ROCHA, URQUIZA, 2021).   

São muitas as formas de ver e propor transformações para um cuidado com a vida 

na Terra, e não é simples, nem será por meio de uma única forma de atuação que 

conseguiremos isso.  As diversas tendências do pós-desenvolvimento já denunciam isso. 

Assim, esse ponto do caminho veio como um exercício de reflexão sobre as diferenças e 

semelhanças dos movimentos de desenvolvimento sustentável e o pós desenvolvimento; 

ou, ainda, como uma forma de problematizar o conceito de desenvolvimento para que 

possamos, de fato, ter transformações que valorizem a vida, e que possam atuar em 

construção conjunta.  

Dessa forma, sem ter a pretensão de esgotar a ampla rede de reflexões sobre essas 

temáticas, mas a partir do desejo de contribuir com outros olhares, escutas e conexões, 

através da já feita genealogia do desenvolvimento, realizar um crítica à lógica 

desenvolvimentista trazendo para o espaço de debate as discussões colocadas pelo 
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chamado pós-desenvolvimento relacionando-as brevemente com as propostas trazidas 

pelo desenvolvimento sustentável.  

A perspectiva do “desenvolvimento sustentável” não faz parte dos estudos críticos 

do desenvolvimento, mas faz o exercício de integrar as pautas sociais e ambientais, ou 

ecológicas. Nos encontros das organizações internacionais, durante anos essas 

necessidades estiveram desassociadas. Porém, a década de 80 trouxe como pauta essa 

possibilidade de começar a compreender a relação e interdependência entre humanos e 

não humanos. Estudiosas(os) registraram o quanto esse período demarcou impactos 

socioambientais produzindo grandes misérias e desastres, e trouxe para a pauta o 

crescimento econômico neoliberal, com sua produção desenfreada e exploração indevida, 

favorecendo apenas as formas consumistas de estar no mundo (KOTHARI et al, 2021). 

O termo da sustentabilidade surge para trazer um equilíbrio entre o que se retira e o que 

se coloca, para estarmos atentas(os) a demanda de diminuir os efeitos destrutivos 

ambientais já existentes, ocorridos através do modelo hegemônico vigente. Tentando dar 

conta de desigualdades econômicas com bases capitalistas e agravos ao meio ambiente e 

à vida, o desenvolvimento sustentável seria “o desenvolvimento que encontra as 

necessidades atuais sem comprometer a habilidade das futuras gerações de atender suas 

próprias necessidades”. (ROCHA, URQUIZA, 2021). Assim, este movimento também 

tenta produzir uma ligação entre o desenvolvimento e o meio ambiente, mas talvez ainda 

determinado por modelos específicos de crescimento do sistema capitalista.  

Em 2012, os 193 Estados membros das Nações Unidas se reuniram no Rio de 

Janeiro e definiram os 17 objetivos do milênio, e para as proposições entre 2020 e 2030:  

1: Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os 

lugares.2: Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da 

nutrição e promover a agricultura. 3: Assegurar uma vida saudável e promover 

o bem-estar para todos, em todas as idades. 4: Assegurar a educação inclusiva, 

equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo 

da vida para todos.5: Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as 

mulheres e meninas. 6: Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da 

água e saneamento para todos. 7: Assegurar o acesso confiável, sustentável, 

moderno e a preço acessível à energia para todos. 8: Promover o crescimento 

econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e 

trabalho decente para todos. 9: Construir infraestruturas resilientes, promover 

a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação. 10: Reduzir a 

desigualdade dentro dos países e entre eles. 11: Tornar as cidades e os 

assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e 

sustentáveis. 12: Assegurar padrões de produção e de consumo 

sustentáveis.13: Tomar medidas urgentes para combater a mudança climática 

e seus impactos. 14: Conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e 

dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. 15: Proteger, 

recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de 

https://www.ufmg.br/espacodoconhecimento/erradicacao-da-pobreza/
https://www.ufmg.br/espacodoconhecimento/erradicacao-da-pobreza/
https://www.ufmg.br/espacodoconhecimento/fome-zero-e-agricultura-sustentavel/
https://www.ufmg.br/espacodoconhecimento/fome-zero-e-agricultura-sustentavel/
https://www.ufmg.br/espacodoconhecimento/saude-e-bem-estar/
https://www.ufmg.br/espacodoconhecimento/saude-e-bem-estar/
https://www.ufmg.br/espacodoconhecimento/educacao-de-qualidade/
https://www.ufmg.br/espacodoconhecimento/educacao-de-qualidade/
https://www.ufmg.br/espacodoconhecimento/educacao-de-qualidade/
https://www.ufmg.br/espacodoconhecimento/igualdade-de-genero/
https://www.ufmg.br/espacodoconhecimento/igualdade-de-genero/
https://www.ufmg.br/espacodoconhecimento/agua-potavel-e-saneamento/
https://www.ufmg.br/espacodoconhecimento/agua-potavel-e-saneamento/
https://www.ufmg.br/espacodoconhecimento/energia-acessivel-e-limpa/
https://www.ufmg.br/espacodoconhecimento/energia-acessivel-e-limpa/
https://www.ufmg.br/espacodoconhecimento/trabalho-decente-e-crescimento-economico/
https://www.ufmg.br/espacodoconhecimento/trabalho-decente-e-crescimento-economico/
https://www.ufmg.br/espacodoconhecimento/trabalho-decente-e-crescimento-economico/
https://www.ufmg.br/espacodoconhecimento/industria-inovacao-e-infraestrutura/
https://www.ufmg.br/espacodoconhecimento/industria-inovacao-e-infraestrutura/
https://www.ufmg.br/espacodoconhecimento/reducao-das-desigualdades/
https://www.ufmg.br/espacodoconhecimento/reducao-das-desigualdades/
https://www.ufmg.br/espacodoconhecimento/cidades-e-comunidades-sustentaveis/
https://www.ufmg.br/espacodoconhecimento/cidades-e-comunidades-sustentaveis/
https://www.ufmg.br/espacodoconhecimento/cidades-e-comunidades-sustentaveis/
https://www.ufmg.br/espacodoconhecimento/consumo-e-producao-responsaveis/
https://www.ufmg.br/espacodoconhecimento/consumo-e-producao-responsaveis/
https://www.ufmg.br/espacodoconhecimento/acao-contra-a-mudanca-global-do-clima/
https://www.ufmg.br/espacodoconhecimento/acao-contra-a-mudanca-global-do-clima/
https://www.ufmg.br/espacodoconhecimento/vida-na-agua/
https://www.ufmg.br/espacodoconhecimento/vida-na-agua/
https://www.ufmg.br/espacodoconhecimento/vida-terrestre/
https://www.ufmg.br/espacodoconhecimento/vida-terrestre/


58 
 

forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a 

degradação da terra e deter a perda de biodiversidade. 16: Promover 

sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, 

proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, 

responsáveis e inclusivas em todos os níveis.17: Fortalecer os meios de 

implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento 

sustentável.10 

Sem a pretensão de negar processos realizados até aqui, mas de ampliar olhares e 

escutas, provocar mudanças, articulações, novas possibilidades e reflexões, 

problematizamos: reconhecendo a não sustentabilidade do modelo até então empregado 

de crescimento econômico-desenvolvimento, como seria possível conciliar formas 

estruturais capitalistas e a questão ecológica?  

Na tentativa de unir desenvolvimento e as questões ambientais, o desenvolvimento 

sustentável “conceituou todas as formas de vida ao redor do planeta como ‘capital natural’ 

e ‘ativos econômicos e críticos’, intensificando a mercantilização comercial da vida na 

Terra.” (KOTHARI et al, 2021, p. 43). Além disso, o perigo de que a sustentabilidade 

fosse consumida para dentro do sistema foi e é real, pois existe um esvaziamento das 

críticas às forças estruturais e sociais do modelo vigente. Ou seja, não se questionaria com 

radicalidade as causas da crise vivenciada. Nesta perspectiva, encarar os seres vivos como 

recursos a serem usados, e não como sujeitos, oferece uma chance para que possam ser 

explorados e objetificados.  

Reconhecer essas contradições é um movimento importante para se ter consciência 

dos fatores que impedem uma transformação ontológica, como a proposta pelos estudos 

pluriversais. Fazem-se necessárias mudanças de valores e formas de viver a vida, em sua 

raiz, ou radicalidades ontológicas. Os estudos críticos do desenvolvimento demarcam 

algumas problematizações: os ODS não necessariamente fazem uma análise das raízes 

estruturais da pobreza e da violência; trazem também um foco excessivo no crescimento 

econômico como motor do desenvolvimento, sem levar em consideração os limites 

biofísicos do planeta; além disso, a cultura, a ética e a espiritualidade são colocadas de 

lado em prol de forças econômicas (KOTHARI et al, 2021). O foco é deixar na vista que 

sem uma análise crítica e política dos problemas ecológicos não teremos uma mudança 

nos atuais descuidos com a vida na Terra, em seus contextos e territórios.  

Além das provocações críticas, para contribuir com a discussão de uma 

circularidade e sustentabilidade da vida, podemos trazer aqui mais um pouco sobre as 

 
10 Disponível em: https://brasil.un.org/pt-br/sdgs  
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visões teórico-práticas “relacionais”, comunitárias e de recriação ontológica, contrárias 

ao individualismo provocado pelo capitalismo. Formas que seriam de envolvimento com 

a Terra para a construção de um desenvolvimento territorial e com referência aos povos 

que mantém viva, ainda hoje, a consciência do pertencimento com seus locais de moradia 

e, assim, também de cuidado. Relações e alianças em (re)construção, em território vivos, 

valorizando os lugares, suas culturas, suas construções sociais, além de suas condições 

ambientais, geográficas. Estes povos, chamados muitas vezes de indígenas, teriam 

memória de relações de interdependência em sua cultura e modos de viver.  

Além disso, podemos aprofundar e nos inspirar pelo foco nas relações afetivas e 

saudáveis produzidas entre os diferentes seres vivos: cuidados com as águas da cidade, 

com seus rios e córregos; cuidados com as árvores que são essenciais para nossa 

respiração; cuidados com a terra que necessita que respeitemos seus ciclos para cultivar; 

cuidados com os animais. A partir das já citadas relacionalidades – consciência de que 

todos os seres tem sua singularidade e convivem – pode-se contribuir com as 

comunidades e cidades, escutando e acompanhar os ciclos, as necessidades, as 

potencialidades. 

 Como fazer escutar ontologias relacionais para construirmos locais de moradia 

dignos, como as cidades e comunidades?  

 Talvez, o que podemos trazer aqui, é que se começarmos a realmente não isolar a 

natureza, mas reconhecer que dependemos das chuvas, das montanhas, dos animais e eles 

dependem de nós, pois todos vivemos em uma única morada, e contínua relação, 

conseguiremos produzir assentamentos de convivência harmônica em cidades e 

comunidades que planejam com as paisagens, compostas por gente, planta, bicho, 

montanha, rios... Escutar a relacionalidade, a importância de cada ser em todo o ciclo da 

vida, produzir diálogos entre seres humanos e não humanos, faz parte da construção de 

alternativas ao desenvolvimento.  

O processo de convivência não é previamente dado. A vida humana e não humana 

construiu diferentes relações historicamente no planeta. Vivemos um momento de crise e 

de chamada para ações de transformações urgentes. Assim, com o intuito de provocar 

relações e não separações, podemos caminhar em diálogo entre teorias, práticas e seres 

vivos, um pluriverso de possibilidades. Podemos cada vez mais experimentar 

transformações, sem o receio da crítica, mas com o desejo de integrar as contradições e 
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as possibilidades reais e concretas de uma necessária transição civilizatória. Uma 

sustentabilidade super forte, através de uma transformação biocêntrica, como diria 

Gudynas (2020)11? Girar o centro, colocar a vida na centralidade? Podemos, ainda, 

projetar futuros abertos, que possam ser em relação, escutando e aprendendo com os 

lugares, as pessoas, as águas, as plantas... Um caminho mesmo de integração e 

pertencimento à natureza.  

2.3. Alternativas ao desenvolvimento, transição civilizatória, ontologias relacionais, 

pluriverso e territórios-região  
 

“Em um momento de transição como este, crítica e ação clamam por novas narrativas, 

combinadas a soluções materiais práticas.” (KOTHARI et al, 2021, p. 40) 

  

A partir da análise discursiva realizada pela genealogia do desenvolvimento, das 

reflexões críticas do desenvolvimento sustentável e diante de contextos históricos 

vivenciados, pudemos recontar como surge o movimento do pós desenvolvimento que 

compreende como as coisas são construídas ao longo do tempo e que pretende provocar 

e propor alternativas ao desenvolvimento que abarquem o pluriverso de modos de viver 

que existe no mundo, para além de um modelo único que guiaria o desenvolvimento dos 

territórios. Mais do que um modo único de vida, uma compreensão das singularidades 

territoriais e das formas de viver, e da falácia de um “desenvolvimento como progresso”, 

que explora os seres vivos do planeta Terra. Assim, o discurso do pós-desenvolvimento 

aparece e vem sendo fomentado de diversas maneiras, desde estudos, pesquisas e práticas 

sociais. Afinal, uma das bases desse movimento seria reconhecer e escutar cada lugar e 

contexto em suas maneiras de viver, desde culturais, epistemológicas, ontológicas, 

cosmovisões e processos trazidos pelos movimentos sociais, para assim (re)criar formas 

potentes de estarmos no mundo.  

 
11 “O giro biocêntrico e o reconhecimento dos Direitos da Natureza impõem condições substantivas sobre 

os estilos de desenvolvimento e desnuda suas contradições.” (GUDYNAS, 2020, p. 254). “A orientação ao 

Bem Viver tem enorme importância, pois essa ideia contém, por um lado, uma crítica radical ao 

desenvolvimento convencional e, por outro, a abertura a alternativas sobre a qualidade de vida e a proteção 

da Natureza, muitas delas biocêntricas.” (GUDYNAS, 2020, p. 256). “(...) a sustentabilidade superforte 

aposta em mudanças ainda maiores. Essa posição defende uma valorização plural da Natureza (...). As 

valorizações, na verdade, são múltiplas. (...) uma valorização de múltiplas dimensões. Mas, além disso, 

defende uma perspectiva biocêntrica que reconhece os valores intrínsecos da Natureza (enquanto que as 

outras duas posturas coexistem com a perspectiva antropocêntrica. Dessa maneira, as soluções técnicas são 

importantes, mas não suficientes para lidar com essas valorizações múltiplas (...) a sustentabilidade 

superforte é sempre uma discussão política. Por fim, essa corrente é consistente com a busca de alternativas 

ao desenvolvimento.” (GUDYNAS, 2020, p. 258).  
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Los zapatistas, en cambio, hablan del ‘derrumbe’ del mundo dominante y el 

‘resurgimiento de nuestro’, el mundo desde abajo ‘muy outro’ en sentido y 

razón (WALSH, 2017, p.2, grifo nosso). 

Além disso, é necessário reforçar as contribuições dos estudos do pós-

desenvolvimento e das já citadas ontologias relacionais. As discussões sobre o paradigma 

chamado desenvolvimentista (BURGAYA, 2020) escancaram como a natureza é vista 

como um recurso a ser explorado e isso estaria baseado numa forma de ser e compreender 

o mundo através de ontologias dualistas, que separam e distanciam seres humanos e não 

humanos, a “natureza” da “cultura”, e que estabelecem uma relação vertical e de 

dominação entre “sujeitos e objetos” e “mente e corpo”, “pensamento” e “emoção”, por 

exemplo. As ontologias relacionais provocariam a compreensão de como os territórios 

são compostos e se constroem a partir de relações que são inerentes para a vida acontecer 

e se sustentar. (ESCOBAR, 2016). De como os seres vivos estão interrelacionados e não 

pré existem isolados, sem estar em relação. Existimos porque outros seres existem e 

convivem, e os outros também existem dessa forma. As ontologias relacionais nos 

trariam para uma lógica da relacionalidade, onde todos os seres estão interligados entre 

si. Elas invocam relações com os territórios entrelaçados: meio ambiente, seres humanos, 

seres não humanos, e uma constante valorização da produção da diferença como base 

para a vida (ESCOBAR, 2016). A relacionalidade implica, ainda, em uma convivência 

harmônica e de comunicação sensível entre os diversos mundos e a potente produção das 

diversidades, dos pluriversos: diversos territórios ambientais, sociais e existenciais que 

se relacionam, e se escutam, podem conversar e se comunicar. Essa perspectiva valoriza 

as cosmovisões de povos originários de diferentes lugares, além de populações que têm 

um contato mais próximo e relacional com os seres da natureza, e que se colocam como 

parte, sendo territórios.  Portanto, seria imprescindível reconhecer que cada ser vivo 

ocupa um papel e não deve ser desvalorizado ou explorado, afinal seria parte inerente e 

interdependente entre os seres, não tendo a propriedade da terra, mas sendo parte dela.  

Assim, sentipensar com a terra e os territórios: 

Sentipensar con el territorio implica pensar desde el corazón y desde la mente, 

o co-razonar, como bien lo enuncian colegas de Chiapas inspirados en la 

experiencia zapatista; es la forma en que las comunidades territorializadas han 

aprendido el arte de vivir. Este es un llamado, pues, a que la lectora o el lector 

sentipiense con los territorios, culturas y conocimientos de sus pueblos —con 

sus ontologías—, más que con los conocimientos des-contextualizados que 

subyacen a las nociones de ‘desarrollo’, ‘crecimiento’ y, hasta, ‘economía’ 

(ESCOBAR, 2014, p.16, grifo nosso). 
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Pensar em outras formas de viver em sociedade demanda recuperar passados, 

reconhecer os desafios, necessidades e potências do presente, e imaginar futuros. 

Ademais, requer escutar não uma, mas várias formas, o pluriverso de saberes e práticas 

de convivência entre seres humanos e os demais seres vivos. Existem diversos modos de 

vida que habitam o nosso Planeta Terra e que o fazem de morada. Escobar (2016) propõe 

o sentipensar com a terra e afirma como muitos debates têm ocorrido no sentido de 

desconstruir o modelo civilizatório da modernidade eurocentrada, da modernização 

industrial e do desenvolvimento globalizado neoliberal. Muitos povos indígenas, 

afrodescendentes, mulheres e campesinos/as encaram este modelo civilizatório ocidental 

como causa da atual crise global do clima, da alimentação e da pobreza (ESCOBAR, 

2014). Reconhece-se a necessidade, portanto, de novos projetos de civilização, visto 

fortemente nos movimentos indígenas e nas redes agroecológicas.  

En muchos de estos discursos, las alternativas tienen que ser necesariamente 

anti-capitalistas pero no solamente esto: tienen que afirmar la vida en todas sus 

dimensiones, como lo sugieren las formas de existencia de las comunidades y 

pueblos campesinos e indígenas del Sur global (ESCOBAR, 2014, p.47).  

  

Envolvendo, então, múltiplas concepções de nação, natureza, economia, tempo e 

cidadania, propõe-se uma transição civilizatória que incorpore e reconheça o pluriverso 

de mundos que habitam nosso mundo. Estas diferentes formas de habitar poderiam trazer 

como proposição, alternativas ao desenvolvimento, vindas das ancestrais cosmovisões e 

práticas de comunidades indígenas, afrodescendentes e campesinas como contribuição 

para as bases de um modelo civilizatório alternativo. “Se busca, en otras palabras, 

‘recuperar el sentido de la vida” (ESCOBAR, 2014, p. 47).  

 
As propostas originárias emergiram em um momento de crise generalizada do 

Estado-nação, oligárquico e de raiz colonial, graças à crescente capacidade 

organizativa e programática dos movimentos indígenas e populares. Sua 

irrupção como vigorosos sujeitos políticos explica a emergência das ideias 

paradigmáticas do Bem Viver. Neste cenário também começaram a se 

consolidar os questionamentos e as alternativas ecologistas, muitas delas em 

linha com a visão das harmonias com a Natureza e o Bem Viver (ACOSTA, 

2016, p. 65).  

 

O Bem Viver (ACOSTA, 2016; GUDYNAS, 2011; MEDINA, 2001; 

YAMPARA, 2011) expressa um conjunto de visões sul-americanas que fazem a crítica 

ao desenvolvimento e, ao mesmo tempo, propõem maneiras de viver.  Vem sendo trazido 

como um movimento de construção de ações inspiradas em ontologias relacionais e que 

reconhecem os diferentes seres vivos como parte de um Todo em convivência, advindas 

das ditas cosmovisões de povos originários indígenas e afrodescendentes, principalmente.  
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A separação moderna entre a humanidade e a natureza é rechaçada. O Bem 

Viver reconhece comunidades ampliadas, formadas por seres humanos e não 

humanos (animais, plantas, montanhas, espíritos, etc), em territórios 

específicos – como no conceito ayllu, comunidades socioecológicas mistas 

enraizadas em um território específico (CHUJI et al, 2021, p. 211).  

Desta valorização das existências de gente, bicho, planta, montanha como seres 

que convivem em uma mesma casa, a Terra, e os territórios com tempo, história, 

(com)vivência, vemos o já citado conceito das ontologias relacionais. A ontologia 

dualista moderna marca o mundo com indivíduos que seriam, ilusoriamente, 

autossuficientes e passíveis de controle e manipulação. Destruir montanhas, rios, matar 

bichos e florestas para uma produção industrial, tecnológica e servindo à centralidade da 

vida humana, como se esta estivesse a parte e pudesse subjugar outras vidas e seres. Como 

já dito, a partir de uma ontologia dualista moderna podemos reconhecer o processo de 

globalização que foi impondo as visões de indivíduo, da racionalidade, da eficiência, da 

propriedade privada e do mercado, fragmentando as conexões com o mundo existente. 

Nas ditas ontologias relacionais, os diversos mundos – biofísicos, humanos e 

sobrenaturais – estabelecem vínculos de continuidade entre si. Muitas sociedades 

experimentam ainda hoje essa composição em seu cotidiano e práticas com os territórios, 

e mantem uma diversidade de mundos que vivem e definem vidas.  

 As ontologias relacionais nos trariam para essa lógica da relacionalidade, onde 

todos os seres estão interligados entre si. Portanto, seria imprescindível reconhecer que 

cada ser vivo ocupa um papel e não deve desvalorizado ou explorado, afinal seria parte 

inerente e interdependente entre os seres. Inclusive localidades, territórios compostos por 

diferentes seres.  

Os territórios-região são trazidos no trabalho de Arturo Escobar (2014) como uma 

proposta histórica e relacional, com uma potência de escutar os rios, corpos d’água, as 

características do clima, as terras e suas singularidades para plantação, escutar as plantas, 

bichos nativos. Escutar as relações sociais humanas construídas, seus desafios e suas 

potências. E dessa forma, reconhecendo também possibilidades para uma autonomia local 

e relações que sejam regionais, de territórios que, por suas diversidade e relações 

produzidas, são territórios-região. Até onde ir, como ir, com quem ir. Uma proposição de 

também territorializar com suas histórias, memórias, seus corpos-territórios. Como os 

planejamentos com as águas, em comitês de bacias hidrográficas, que fazem o exercício 

de escutar os rios dos lugares. Territórios-região como projeto político.  
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Decíamos con anterioridad que esta ecología política del movimiento social es 

de avanzada, por varias razones: por un lado, señala de forma contundente que 

el carácter destructivo del modelo de globalización imperante, capitalista y 

explotador está basado en una cierta racionalidad y visión del mundo; segundo, 

imagina y contribuye a poner en movimiento toda una estrategia para la re-

apropiación cultural de la naturaleza en términos de los territorios ancestrales 

y nuevas territorialidades; se atreve a articular propuestas concretas que crean 

puentes entre racionalidades y mundos, por ejemplo, al proponer al Territorio-

Región (una entidad profundamente histórica y relacional) como unidad de 

planeación, jurídica y legal en el diálogo con el estado y otros actores; es decir, 

sugiere verdaderos procesos de territorialización negociados, desde una 

posición de autonomia (ESCOBAR, 2014, p. 93).  

É importante discutir, sentir, pensar, propor compreensões e discursos que 

produzem práticas do conceito/palavra território, que pode ser muito ampla e vir de 

diferentes estudos e áreas de pesquisa. A noção de território está sendo também revista, 

rediscutida, em formas relacionais e que carregam histórias e narrativas singulares e 

diversas. Assim, essas perspectivas pluriversas e relacionais colocam que territórios não 

independem das pessoas que vivem, das águas, da terra, dos bichos que ali convivem. 

Também são localidades que tem suas próprias relações, e que fazem parte de conexões 

estabelecidas. Como estas relações são criadas? Elas dependem também do processo 

macropolítico que a lógica desenvolvimentista constrói em cada contexto e paisagem. 

Também podem ser vistas historicamente em como territórios de povos e etnias indígenas 

não eram demarcados nos formatos das organizações do Estado nacional moderno. Seus 

territórios poderiam e podem ser consideradas em relações históricas produzidas com 

eles, porém, a partir de uma delimitação abstrata e por ontologias específicas, ou divisões 

territoriais que valorizam não necessariamente princípios de cada povo, ou mundos, ou 

ontologias, ou quaisquer outras relações a partir de cosmovisões com seus territórios. 

Porém, são delimitados por políticas públicas que produzem uma hegemonia e homogenia 

política e territorial. Relações então em níveis não relacionais com o território, como 

vemos aqui.  

Diante dessas possibilidades de um giro decolonial, perspectivas pós-

desenvolvimentistas, partindo das ontologias relacionais, do Bem Viver, entre outros, 

vão propor novas grafias dos espaços, novas apropriações, novas territorialidades, novas 

relações. Escobar (2014) traz a discussão de como a globalização neoliberal produziu 

processos de desterritorializações, ou como podemos quem sabe dizer, de não escuta entre 

os seres que coexistem em localidades, regiões. Torna muitas vezes as conexões pautadas 

em processos econômicos de exploração, e não das necessidades e potências dos 

territórios. Assim, na proposição de Territórios-Região, são chamadas outras 
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racionalidades territorializadas. O que o local que vivo tem, não somente como foco as 

ações humanas? O que a história do lugar me diz de movimentos de vida? O que as águas, 

os rios têm de necessidade de percurso? Como sobrevivemos junto com as águas e os 

rios, os peixes? O que será bom para meus projetos de vida que também será potente para 

os bichos do lugar? Que ideais o desenvolvimento nos traz? Traz para todos? Como o 

território é visto incide em como vivemos com ele.  

En este sentido, puede decirse que este tipo de discusiones sobre el territorio 

nos remite a una espacialidad no cartesiana o euclidiana y ciertamente no 

liberal, todas las cuales dependen de una visión del territorio como entidad 

inerte “realmente existente” independientemente de las relaciones que lo 

constituyen; entidad esta que puede ser entonces medida, adjudicada en 

propiedad privada o transferida entre “individuos” o intervenida a voluntad, 

incluso para su destrucción (como en la minería a cielo abierto o los 

monocultivos de palma). (ESCOBAR, 2014, P. 90) 

Reconhecemo-nos como território? Como parte e pertencentes? Territórios que 

têm suas singularidades naturais, culturais, epistemológicas, ontológicas. Tem gente 

diferente vivendo, tem geografias diversas, tem bichos e plantas que nascem em um lugar 

do que em outros. Tem climas, comidas, características de organização política, social. 

Assim, “Territórios-Região” são como uma proposição outra de vivência e demarcação: 

 

(ESCOBAR, 2014, p. 89) 

Como vivenciar essas proposições críticas e sensíveis? Como territorializar com, 

em relação? Como fazer girar outros processos territoriais? Esta pesquisa tentou percorrer 

experiências relacionais.   
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Diante de diversas ontologias e epistemologias, formas de viver e saber, o pós-

desenvolvimento estaria também em relação com as discussões e práticas trazidas pelo 

cientista social Boaventura de Souza Santos. Aliando-se à crítica à modernidade colonial 

e denotando a imposição de uma racionalidade cognitivista, que favorece o pensamento 

em detrimento da emoção. Boaventura também critica toda uma maneira de produzir 

conhecimento e construir a sociedade baseada nesta lógica, com uma construção 

demarcada historicamente pela modernidade industrial e a colonialidade europeia das 

grandes navegações (SANTOS, 2016). Além disso, este autor, como outros(as), vem 

demarcar o que poderia ser chamado de “epistemologias do sul”. Um conceito para 

repensar nossa ciência e ações sociais através da escuta dos territórios e suas diversas 

formas de viver. Epistemologias outras que viriam de um sul metafórico, que não seriam 

as modernas coloniais, do norte global. Epistemologias contrárias às que tanto destruíram 

vidas e culturas, a partir de olhares racistas e sexistas, realizando verdadeiros 

epistemicídios (GROSFOGUEL, 2016). Assim, Santos, por meio do paradigma 

decolonial, ainda critica um tipo de racionalidade e epistemologia dominantes e tenta 

valorizar o que vem sendo lembrado como “corazonar”, um “conceito de povos andinos 

que concebe a corporalidade do saber e incorpora afetos, emoções, sentimentos e 

espiritualidade.” (OLIVEIRA, 2022, p.230). Sobre a imagem que é capa do livro de 

Boaventura Souza Santos, “O fim do Império Cognitivo”, faz-se uma análise: 

O abraço dos corpos sem cabeça, quase uma fusão, pode ser lido como uma 

representação da reciprocidade e da comunhão inerentes ao corazonar, e como 

marca da nova episteme, feita de encontros e partilhas. Assim, O fim do 

império cognitivo é também a emergência de novas formas de pensar, fazer e 

conhecer que colocarão em movimento uma ecologia de saberes. Esse giro em 

direção ao sul epistêmico traz consigo a luta e a esperança de um mundo mais 

justo, fraterno e democrático (OLIVEIRA, 2022, p.230).  

Assim, possibilidades de produção de conhecimentos pluriversais, de diferentes 

formas de recriar relações com os territórios, através da inspiração de modos de vida de 

povos que historicamente convivem intimamente entre humanos e não humanos, e não 

vêem natureza como algo de fora e como recurso, mas pertencentes; além de encontros 

que sejam afetivamente entrelaçados, faz-se como guia para práticas e pesquisas como 

esta que aqui se apresenta.  

Além disso, deseja-se fortalecer as pontes afetivas e sensíveis com as críticas e 

políticas.  
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Corazonar12 é o ato de construir pontes entre emoções/afetos, por um lado, e 

conhecimentos/razões, por outro. Essa ponte é como uma terceira realidade, ou 

seja, uma realidade de emoções/afetos com sentidos e saberes emocionais e 

afetivos. Na verdade, corazonar é tanto a ponte quanto o rio que esta 

atravessa, já que, com a evolução do corazonar em conjunto com a luta, a 

mistura emoções/conhecimentos se encontra em permanente mudança. (...) 

Corazonar é sempre um exercício de autoaprendizagem, uma vez que a 

mudança do nosso entendimento da luta acompanha a par e passo a mudança 

do nosso entendimento de nós mesmos. Corazonar significa assumir uma 

responsabilidade pessoal acrescida de entender e mudar o mundo. 

(...) Ao nível sociocultural (...) corazonar é um agir criativo que visa à 

resolução de problemas. Pressupõe a familiaridade latente que aumenta com a 

sua explicitação. Essa familiaridade inclui muitas vezes memórias partilhadas 

de opressão e sofrimento injusto. A partilha pode ser facilitada pelo 

pertencimento local, territorial, mas pode também acontecer através de uma 

condição de pertencimento desterritorializado (SANTOS, 2022, p. 154 e 155).  

Pontes criadas através e para o agir criativo e o de compartilhar de vivências. Na 

e para a experiência concreta que mobiliza, movimenta. Uma mística afetiva que busca 

integrar lutas, transformações coletivas em corpos que as realizam.  

Apesar do fato de pensarmos e conhecermos com o corpo, apesar de ser com 

o corpo que temos percepção, experiência e memória do mundo, ele é 

tendencialmente visto como um mero suporte ou tabula rasa de todas as coisas 

valiosas produzidas pelos seres humanos. Isso é especialmente verdade no que 

se refere ao conhecimento eurocêntrico, científico ou não, devido aos 

pressupostos judaico-cristãos que lhe são subjacentes, impregnados da 

distinção absoluta entre corpo e alma. O corpo de emoções e afetos, de sabor, 

do cheiro, do tato, da audição e da visão não está incluído na narrativa 

epistemológica, mesmo depois de Spinoza ter criticado definitivamente essa 

exclusão irracional e estúpida (SANTOS, 2022, p. 137).  

As epistemologias do Sul não aceitam o esquecer do corpo porque as lutas 

sociais não são processos que se desenrolam a partir de kits racionais. São 

processos de bricolagens complexas mas quais o raciocínio e os argumentos se 

misturam com emoções, desgostos e alegria, amores e ódios, festa e luto. As 

emoções são a porta que dá para o caminho da vida e são esse caminho na luta. 

E os corpos estão tanto no centro das lutas como as lutas estão no centro dos 

corpos. Os corpos são corpos performativos e assim, através do que fazem, 

renegociam e ampliam ou subvertem a realidade existente. (SANTOS, 2022, 

p. 139).  

Fazer girar, através e com os afetos, corpos em envolvimentos. Fazer envolver. 

Assim, como mais um convite para percorrer sensivelmente essas compreensões críticas 

do desenvolvimento e do pós-desenvolvimento, e quem sabe envolver-se afetivamente, 

segue a indicação do vídeo produzido pelo Selvagem Ciclo de Estudos, organizado pela 

editora Dantes e orientado pelo escritor e liderança indígena Ailton Krenak:  

 
12 “Corazonar é um conceito usado por povos indígenas da região andina da América Latina.” (SANTOS, 

2022, p. 152) “(...) o corazonar é muito semelhante à ideia de ‘sentipensar’ proposta pelo sociólogoa 

colombiano Oslando Falrs Borba. (...) O coração guia a razão, seja para gozar o mundo, um mundo 

composto por humanos e não-humanos, ou para transformá-lo” (SANTOS, 2022, p. 153 e 154).  



68 
 

 “A FERA E A ESFERA” – Selvagem Ciclos de Estudos13 conta um pouco da violência 

colonial e exploratória que tanto anuncia a perspectiva do pós-desenvolvimento e sua 

crítica ao discurso e práticas promovidos pelo chamado desenvolvimento. Algo que nega 

o envolvimento, as relações estabelecidas.  

Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=OZ92ernZsKk&ab_channel=SELVAGEMciclodeest

udossobreavida 

Também segue a leitura narrativa que produz uma paisagem sonora do caminho 

do corazonar.  

PAISAGENS OU TERRITÓRIOS SONOROS  

Leitura sobre e com “Corazonar”, por Daniela Ribeiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13 Selvagem – ciclo de estudos sobre a vida é uma experiência de relacionar conhecimentos a partir de 

perspectivas indígenas, acadêmicas, científicas, tradicionais e de outras espécies. Selvagem inclui rodas de 

conversas, publicação de cadernos e livros, ciclos de leituras e conteúdos audiovisuais (conversas online, 

vídeos e bate-papos). Concebido por Anna Dantes, orientado por Ailton Krenak, produzido por Madeleine 

Deschamps e realizado por um coletivo que envolve parceiros, apoiadores, participantes e público. Acesso 

páginas: https://www.youtube.com/@selvagemciclo8/featured e https://selvagemciclo.com.br/  

https://www.youtube.com/watch?v=OZ92ernZsKk&ab_channel=SELVAGEMciclodeestudossobreavida
https://www.youtube.com/watch?v=OZ92ernZsKk&ab_channel=SELVAGEMciclodeestudossobreavida
https://www.youtube.com/@selvagemciclo8/featured
https://selvagemciclo.com.br/
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3. METODOLOGIA ou COMO CAMINHAR 

 

PAISAGENS OU TERRITÓRIOS SONOROS  

“Celebração da subjetividade”, leitura por Luíza Maretto. 

Celebração da subjetividade 

Eu já estava há um bom tempo escrevendo Memória do Fogo, e quanto mais escrevia 

mais fundo ia nas histórias que contava. Começava a ser cada vez mais difícil distinguir o 

passado do presente: o que tinha sido estava sendo, e estava sendo à minha volta, e escrever era 

minha maneira de bater e abraçar. Supõe-se, porém, que os livros de história não são subjetivos.  

Comentei isso tudo com José Coronel Urtecho: neste livro que estou escrevendo, pelo 

avesso e pelo direito, na luz ou na contraluz, olhando do jeito que for, surgem à primeira vista 

minhas raivas e meus amores.  

E nas margens do rio San Juan, o velho poeta me disse que não se deve dar a menor 

importância aos fanáticos da objetividade: 

- Não se preocupe – me disse. É assim que deve ser. Os que fazem da objetividade uma 

religião, mentem. Eles não querem ser objetivos, mentira: querem ser objetos, para salvar-se 

da dor humana.  

GALEANO, E. Livro dos Abraços. 2005, p. 118 

  

3.1. Abordagem Teórico-metodológica ou abordagem orgânica metodológica  

 

Dessa ponte afetiva, que é tanto ética, quanto estética e política, buscou-se uma 

referência para o modo de caminhar nessa pesquisa, o modo de fazer, a metodologia, o 

como. Reconhecendo que o processo de construção, o modo diz também sobre o que se 

é, ou ainda, se desejamos falar sobre um sentipensar com a terra, as experiências de 

pesquisa também devem estar alinhadas com o que é afetivo e político, crítico e estético. 

Inclusive em suas formas de escrita, registro, colheita de dados (Kastrup e Passos, 2013).  

A subjetividade e a objetividade foram mais uma das separações realizadas pela 

construção colonial. Assim, como forma de caminhar, esse estudo se alinhou ao 

movimento que traz o paradigma decolonial de pesquisa (QUIJANO, 2005; DUSSEL, 
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1992, 2015; GROSFOGUEL, 2016;  A. LAO--MONTES, 2009, 2020; ESCOBAR, 2014;  

MIGNOLO, 1993, 2000, 2005; SANTOS, 1988, 2009, 2016; CADENA, 2015, 2020; 

FALS BORDA, 1986, 2008; BRANDÃO, 2002; WALSH, 2017; entre outros) 

questionando modelos coloniais modernos de produção de conhecimento, e pensando 

processos de transição nas formas de fazer pesquisa:  a valorização dos conhecimentos 

produzidos localmente, mais do que perspectivas genéricas, e que poderiam 

homogeneizar realidades, produzindo verdades estáticas; reconhecer a existência de 

diferentes formas de saber, vindas não somente do ambiente científico, mas da literatura, 

artes e dos saberes populares; produzir conhecimentos que sejam vivenciados 

coletivamente e não supostamente neutros, e reconhecer as formas que produzem 

epistemicídios e apagamentos epistemológicos e ontológicos; reconstruir narrativas e 

memórias a partir da vivência dos seres e dos territórios e, ainda, a revalorização do sentir 

e das emoções como forma de conhecer, pesquisar, aprender. Assim, enquanto novo 

paradigma, aponta diferentes possibilidades epistemológicas e metodológicas. Dulci e 

Malheiros (2016) trazem contribuições para a realização de novos estudos a partir de um 

giro decolonial, com os conceitos já colocados até aqui como o sentipensar e corazonar, 

através de processos vividos por outros(as) pesquisadores(as), também: 

Orlando Fals Borda (1978, 1987, 2015), conhecido entre outras coisas pelo 

método da "Investigação  Ação  Participativa"(IAP),  fez  uma  ardorosa  defesa  

por  uma  sociologia  "comprometida",  "da  libertação"  e  "sentipensante",  

uma  vez  que  para  ele  o  investigador  não  deveria manter uma relação de 

distância com o objeto, pelo contrário, as pesquisas deveriam ter um caráter 

intrinsecamente militante.  

Sua proposta de metodologia de pesquisa está baseada na ideia de que deve 

ocorrer uma construção coletiva do conhecimento, na qual os pesquisadores  

devem estar  predispostos  a  desaprender e a reaprender. Para Fals Borda 

(2015), devemos nos afastar dos pressupostos da ciência eurocêntrica para 

construirmos conhecimentos a partir da realidade latino-americana. Ademais, 

argumenta a existência de um "ser sentipensante" como parte da  sua  proposta  

filosófica-política-pedagógica. O próprio vocábulo “sentipensante” foi tomado 

emprestado por Fals Borda dos trabalhadores da região do Sinú, na Costa 

Atlântica da Colômbia. Assim, o autor recomenda uma "pesquisa 

sentipensante" que deve combinar a razão e o amor com o corpo e o coração, 

como fazem os povos originários a partir das sabedorias das suas práticas 

ancestrais (DULCI e MALHEIROS, p 180).  

Unindo experiência e linguagem, um léxico usado por pessoas e pescadores/as 

afrodescendentes anunciam o coração, formas comunitárias afro-latinas de resistência e 

imaginação de mundos segundo realidades que não foram colonizadas inteiramente 

(GÓMEZ, 2021). “Eles sentipensam e imaginam mundos livres da dependência da 

capitalização da vida, do Estado e dos discursos do progresso” (GÓMEZ, 2021, p. 512). 
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E assim, o afeto e o sentir são vistos como guias para essa pesquisa, integrados com a 

razão, o pensamento. Dessa forma, as metodologias científicas instrumentais deveriam:  

(...) passar por um processo de descolonização e descentralização que o autor 

denomina “corazonar”, ou seja, agir desde a sabedoria do coração, num 

processo de integração entre afetividade e racionalidade, que conforma outros 

horizontes de existência. Isso porque o fundamentalismo racionalista 

cartesiano "euro-gringo-cêntrico", que tem lugar, cor e gênero, nos fez 

acreditar no império da razão que opera desde perspectivas logocêntricas e 

epistemocêntricas (Arias, 2010b, p.23). Segundo Arias "una de las formas más 

perversas de la colonialidad del ser es la colonialidad de la afectividad, la 

colonialidad del corazón (Arias, 2010a, p. 9, apud DULCE e MALHEIROS, 

p. 181).  

Inspirada em um percurso que descolonize as formas de conhecer e pesquisar e se 

relacionar com territórios de pesquisa, esse trabalho foi construído numa perspectiva 

decolonial, com parâmetros qualitativos. Na inspiração de saberes orgânicos, com 

palavras que sejam germinantes, na experimentação de encontro entre saberes e 

conhecimentos, algumas conexões foram criadas.  

Para isso, foi realizada uma pesquisa-intervenção, na abordagem cartográfica 

trazida por Deleuze e Guattari, e vivenciados no Brasil por Paulon, Romagnoli (2010), 

Passos, Kastrup, Escóssia (2009); Reis et al (2012) e Machado (2008). A cartografia foi 

escolhida pelo seu já reconhecido caminho de trabalhos e pesquisas de valorização 

estética e sensível, e compreensões dos processos subjetivos e afetivos, em relação. 

Também a partir do reconhecimento dos afetos como caminho de conhecer e pesquisar, 

e o enfoque na construção do conhecimento no percurso da pesquisa. A cartografia assim 

trazida, pretendeu contribuir com o mapeamento dos processos subjetivos e materiais 

vivenciados entre pesquisadora e interlocutores do território de pesquisa.  Uma 

cartografia afetiva decolonial, quem sabe podemos assim nomear aqui.  

Uma experiência de relacionar diferentes abordagens e possibilidades.  A 

metodologia da cartografia e o paradigma decolonial são anunciados como referência. 

Um desafio de alinhavar esses modos de olhar que se encontram através do afetivo, 

sensível e crítico. Quais referências, dispositivos e agenciamentos decoloniais me 

atravessam para sentipensar com a terra? As possibilidades de uma habitação 

cartográfica, com olhares e escutas, e colheitas de dados com as lentes que transformem 

a produção da ciência moderna colonial.  Uma das propostas de aprendizado através e 

com o caminho. 
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Além disso, o método da cartografia para Passos e Kastrup (2013) é um processo 

de pesquisa que entende o conhecimento e seu processo em si como intervenção, 

considerando a pesquisa sempre intervenção, por estar em relação com os territórios de 

pesquisa, desde o momento que, com suas problematizações e objetivos, coloca sua 

presença e produz encontros. Coloca-se não como um fazer que age sobre um objeto, mas 

em relação com os movimentos, processos experenciados.  

(...) o método da cartografia dá primado ao caminho da investigação, ao seu 

processo, e não às metas preestabelecidas a serem alcançadas. (...) 

Na pesquisa cartográfica, seu caráter de intervenção sobre a realidade faz com 

que tenhamos que redefinir o sentido habitualmente atribuído ao procedimento 

metodológico de coleta de dados. Preferimos, então, o termo "colheita de 

dados" para afirmar o caráter mais de produção do que de representação 

do mundo conhecido. A pesquisa colhe dados porque não só descreve, mas 

sobretudo acompanha, processos de produção da realidade investigada. (...) 

Para a cartografia todo conhecimento é implicado, como afirmou R. Lourau 

(1988, 2004a, 2004b). Sem a distância suposta para a objetividade científica, a 

pesquisa cartográfica entende o conhecimento como produção da realidade 

e a pesquisa como um mergulho no plano da experiência no qual emergem 

o si e o mundo, aquele que conhece e aquele ou aquilo que é conhecido. 

Conhecer é fazer, é ato de produção ou de poiesis, para retomarmos a 

expressão da biologia do conhecimento de Maturana e Varela (1989, 1990; 

MATURANA, 1980). Nesse ato, os polos da relação cognoscente coemergem 

como um duplo efeito da experiência do conhecimento que, por isso mesmo, 

não tem fundamento nem na "objetividade" da realidade investigada nem na 

"subjetividade" do pesquisador. Colhe-se dados porque se cultiva a 

realidade no ato de conhecê-la. Nesse sentido, a validação da pesquisa 

cartográfica se faz pela explicitação das formas de manejo com os 

dispositivos de colheita de dados. (PASSOS e KASTRUP, p. 395, 2013, grifo 

nosso)  

Assim, nesta forma de fazer pesquisa, o caminho é lançado como foco, interessa 

acompanhar os processos de pesquisa, pois são eles que podem falar da construção dos 

aprendizados com os sujeitos participantes. Acessar o plano de produção dos afetos e 

subjetivações coletivas, políticas e éticas, acompanhadas esteticamente.  

Produzir linguagens inventivas e criativas para dar língua aos afetos, para produzir 

linguagens com as afetividades vividas durante o pesquisar, através dos registros do 

percurso realizado, para a produção de conhecimento. Cartografar é acompanhar os 

movimentos ocorridos a cada passo do pesquisar, e ir dando passagem para os afetos 

encontrados. Para isso, foram construídos os diários de campo, registros em áudio e 

demais registros afetivo-criativos construídos pela pesquisadora e pelas(os) participantes 

da pesquisa, durante o percurso. Não dizer que tal coisa ou situação representa ou 

significa algo, mas o que produz com pesquisador/a e territórios de pesquisa. Ampliar 

processos. Estes instrumentos de registro fazem parte de acompanhar a duração do 
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percurso, em diferentes sentires e sentidos provocados. Assim, a pesquisa foi realizada 

numa perspectiva cartográfica e decolonial, levando em consideração a construção 

conjunta do conhecimento e dos processos de subjetivação cartografados. Tratou-se de 

cultivar realidades através do encontro produzindo, de forma interventiva e inventiva, 

novas possíveis realidades. Analisar dados, então, é um trabalho participativo em que se 

experimenta construir novas formas de caminhar. Sobre um exemplo oferecido de um 

percurso em pesquisa cartográfica, vemos: “A discussão gerada com a devolução da 

narrativa do grupo ao grupo produzia um segundo plano discursivo de onde eram 

extraídos núcleos argumentais que foram tomados como concentrados de questões 

analisadas coletivamente.” (KASTRUP; PASSOS; 2012, p. 397).  Ou ainda: “(...) a 

análise opera pela ampliação dos determinantes, pela sua multiplicação em uma rede 

heterogênea de sentidos concorrentes e que compõem o campo de forças na base da 

experiência investigada” (KASTRUP; PASSOS, 2013, p. 398).  

Não definir e interpretar com base em conceitos já dados, mas multiplicar redes 

de afeto e experiência com o processo da pesquisa.  Assim, não uma análise de dados, 

mas uma colheita de dados que são cultivados, ou um percurso relacional expressivo, as 

Carto grafias...  

3.2. Colheita de dados ou Percurso Relacional Expressivo ou Carto grafias... 

 

PAISAGENS OU TERRITÓRIOS SONOROS 

Leituras escritas escutas - Annaline Curado  

Leituras escritas escutas - Tatiana Rosenfeld 

Leituras escritas escutas - Lívia Prado  

Leituras Escutas- escritas - Luíza Maretto   

 

Aqui, a denominação e delimitação: não é uma análise de um discurso, é o 

processo de produzir e se relacionar com discursos. Agenciamentos, entrelaçamentos, 

imagens que possam produzir encontros, outras mais imagens, lembranças, chamados, 

afetações... Linguagens que se criam, discursos, narrativas com. Não é análise, é criação. 

Para que se amplie, abra mais portas e janelas, mais perguntas sejam feitas e que o fluxo 

seja aberto e contínuo. Outras relações em busca de sentipensar. O sensível crítico que 

pergunta, aprende, escuta, conversa, pesquisa... Pesquisa que é aprendizado pelo 

caminho, através do caminho, para sensibilidades pensantes. Em busca de sensibilidades 

críticas, políticas... decoloniais, contracoloniais, e quem sabe, em relação.  



74 
 

Dessa maneira, como já mencionado, foram construídos diários de campo, 

registros em áudio e demais registros afetivo-criativos pela pesquisadora e pelas(os) 

participantes da pesquisa, durante o percurso.  Estes instrumentos dispositivos fazem 

parte desse percurso relacional expressivo e acompanham a produção de linguagens, dão 

materialidade, ao que foi experimentado numa perspectiva cartográfica e decolonial, 

levando em consideração a construção conjunta do conhecimento e em relação às 

perspectivas do desenvolvimento vivenciadas junto com os participantes da pesquisa. 

Além disso, foram valorizados os processos de escrita inventiva que produzem saberes.  

A estratégia de escrita ou política da narratividade (PASSOS; BENEVIDES 

DE BARROS, 2009a) deve ser coerente com a própria política de pesquisa. 

Na pesquisa-intervenção e nos estudos dos processos de produção de 

subjetividade estamos sempre às voltas com narrativas. Os dados colhidos 

indicam maneiras de narrar tanto dos participantes quanto do 

pesquisador. A narrativa da pesquisa apresenta os dados, sua análise e as 

conclusões segundo certa atitude narrativa. Uma atitude é aquela que busca 

a redundância entre o fenômeno estudado e o seu fundo estrutural. O 

fenômeno, assim, é narrado como uma forma, com seus limites precisos, com 

o seu sentido determinado por invariantes estruturais. O fenômeno é sempre o 

caso de um padrão. Outra atitude narrativa é aquela da desmontagem da 

unidade do fenômeno. O caso molar se moleculariza. Sua forma identitária dá 

lugar às forças que o compõem. A narrativa do caso é, nesse sentido, a 

expressão de um devir ou o processo de produção do fenômeno. 

A escrita inventiva deve incluir não apenas os resultados finais que se 

mostraram favoráveis e representáveis, mas também o avesso da pesquisa, 

com as dificuldades e eventuais tensões e conflitos, bem como os enigmas 

e os problemas que restam em aberto. As aberturas de um trabalho de 

pesquisa sugerem linhas de continuidade a serem seguidas pelo próprio 

pesquisador, ou por outros que sejam afetados pelos problemas que ele levanta. 

É em grande parte através do texto que um novo problema ou uma nova 

abordagem dos problemas pode se propagar e produzir efeitos de intervenção 

num campo de pesquisa. (PASSOS e KASTRUP, 2013, p.398, grifos nosso)  

Em busca de palavras escritas narrativas vivas, a inspiração de Nego Bispo na 

produção de saberes orgânicos, em linguagens que possam fecundar, alimentar, cultivar 

e, quem sabe, gerar outras colheitas. Seguir um fluxo criativo que os encontros podem 

provocar, em um ciclo das águas que se transformam, através da mudança.  

As academias estão cheias de conceitos que não servem para nada. Do que 

adianta eu saber o significado de alguma coisa, se não sei a funcionalidade 

dessa coisa. Se eu não sei a operacionalidade dessa coisa. Então a escrita, 

a oralidade, as imagens e o próprio silêncio são linguagens. As linguagens, 

elas são operacionalizadas e é essa operacionalização que faz a linguagem ser 

sintética ou ser orgânica. Então, o que é que eu digo? Quando você escreve 

uma palavra germinante, você pode estar fazendo uma escrita orgânica. 

Quando você escreve uma palavra teórica, você está escrevendo uma escrita 

sintética. Qual a diferença entre uma palavra germinante e uma palavra 

teórica? É que a palavra germinante tem trajetória. Ela é uma palavra 

cosmológica. Ela é uma palavra viva. E a palavra teórica ela é uma palavra 
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morta, é uma palavra sem trajetória, então ela é uma palavra estacionária 

(BISPO apud DORNELES, 2021, p. 20, grifo nosso).  

Eu tive uma linda geração de avó, de Mãe Joana, Tio Norberto, (...) Mãe 

Francisca. São vários, uma infinidade. Não sou muito de citar, mas tô citando 

para você ver que isso tudo é uma geração de avó. Essas pessoas todas falam 

através do que se chama parábola, que são palavras germinantes. Por exemplo, 

Mãe Joana dizia: ‘Meu filho, plante tudo o que você precisa e tudo o que você 

qué, e a terra lhe dá o que você merece.” Aqui ela já me diz como eu tenho que 

me relacionar com a terra. Então que eu me comunicasse com a terra... fazer 

aquilo que a terra tá pedindo. Ela diz assim: “a terra dá e a terra qué”. Então 

nessas conversas com a Mãe Joana, eu acabei fazendo uma declamação para a 

minha roça. Uma declamação para a terra. (...)  

“A terra dá e a terra qué”. “Plante tudo o que você precisa e tudo o que você 

qué, e a terra lhe dá o que você merece.”  Então isso é inspiração. Daqui você 

vai levar inspiração para a vida inteira e para todos os momentos. Então é 

diferente de educação. (...) 

Então o que a gente precisa é isso: nos visitar, passear entre todos nós, nos 

inspirar (BISPO apud DORNELES, 2021, p. 23).   

Assim, as palavras podem inspirar, serem palavras imagens que provocam 

sentidos, sentires... palavras que possam provocar...   

Como narrativas de processos vividos, cartografias que atravessam experiências e 

sendo menos úteis para responder perguntas, do que para dar continuidade à diferentes 

histórias, vivências, ampliando universos de referências para os caminhos e territórios 

encontrados. Como quem ao caminhar, conta o que viu e viveu, e contando também 

transforma o que viu e viveu. Escutou durante o caminhar, que vai contando.  

Assim, a escrita está sendo vivida no trajeto, reconhecendo o desejo de ser 

estendida, de ir além de um texto dissertativo, acadêmico, de espaços 

universitários, mas também, um texto afetivo, da ordem do pertencimento. 

Atitude que possibilita sentir as texturas da experimentação, e desliza o 

pensamento no âmbito das sensações, dos afetos, que “nos desestabiliza e 

nos coloca a exigência de criarmos um novo corpo, em uma existência, em 

nosso modo de sentir, de pensar, de agir, etc., que venha encarnar este estado 

inédito que se fez em nós” (ROLNIK, 1993: 2), indo além dos pontos de 

entrada que imaginamos para a pesquisa (MELO et al, 2021, p. 167, grifos 

nosso). 

Pesquisa, assim, territórios compostos por diferentes seres em exercício de escuta 

e experimentação de encontro. Cartografias produzidas, durante e através do encontro. 

Atravessamentos afetivos, críticos, políticos.  

3.3. Onde e com quem – local e participantes 

 

PAISAGENS OU TERRITÓRIOS SONOROS 

“De manhã, na beira do rio” 
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“Na beira do lago da represa do rio” 

“Na prainha”  

O local de envolvimento é o território chamado popularmente como “Chora 

Neném”, localizado no município de Pedregulho, interior do estado de São Paulo. O nome 

oficial do bairro é “Vila Primavera” e esta vila surgiu por conta da construção da Usina 

Hidrelétrica do Estreito - nome popular recebido e UHE Luiz Carlos Barreto de Carvalho, 

como é seu nome oficial. Entre nomes populares e oficiais, algumas histórias percorrem 

suas nomeações. Por que Chora Neném? Por que Vila Primavera? Por que Estreito? Quem 

foi Luiz Carlos Barreto? Dessas curiosidades e perguntas, sinais de querer conhecer, 

reconhecer, aprender com. Primeiras escutas de perguntas que mobilizam ao encontro, e 

que contam histórias que marcam processos vividos por cada pessoa, que também conta 

do lugar, que também conta de contextos macro que fazem o lugar, e também da vida das 

pessoas, dos bichos, das águas.  

Figura 1 - Na frente da usina. 

 

Fonte: acervo pessoal da autora. Janeiro/2023. 
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Figura 2 - O aviso na frente da usina. 

 

Fonte: acervo pessoal da autora. Janeiro/2023. 

 

Figura 3 - Na frente da Usina, sem poder entrar. 

 

Fonte: acervo pessoal da autora. Janeiro/2023 
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A usina hidrelétrica se caracteriza como um grande empreendimento 

desenvolvimentista que mudou realidades e contextos deste território, trazendo uma 

população trabalhadora que migrou de outras regiões para o local e inclusive formou esta 

vila, antes provisória, no município citado. A vila que surge para ser moradia de 

trabalhadores/as da usina.  

As usinas hidrelétricas fazem parte de uma lógica de produção de energia que tem 

impactos socioambientais que demarcam desde conflitos até grandes transformações 

geográficas físicas. A legislação ambiental brasileira diz que o meio ambiente é 

patrimônio coletivo e que, por isso, deve se considerado de uso comum do povo, e não 

apenas fonte de recurso para interesses de grupos privados e privilegiados (MAB, 2005, 

p. 6). E como isso foi ocorrendo no Brasil? A produção de energia elétrica no país teve 

um histórico em meios privados e, no governo Vargas, uma mobilização para sua 

estatização e construção. A conhecida Central Elétrica de Furnas S.A. foi criada em 1957, 

dentro outras estatais como a CEMIG (Centrais Elétricas de Minas Gerais) em 1952. Em 

1960 é o ano da criação do Ministério de Minas e Energia, e em 1962 é criada a Eletrobrás, 

que sistematiza e organiza o sistema de energia elétrica no país. Em 1973, a crise mundial 

do petróleo vai fazer os países dominantes transferirem suas indústrias para locais 

periféricos com grande potencial energético, e irá incentivar a construção de hidrelétricas, 

quase sempre favorecendo ganhos econômicos para as empreiteiras construtoras, e sem 

consulta da população atingida. “Dessa forma, o modelo estatal de grandes barragens 

hidrelétricas construídas sem qualquer consulta à sociedade e aos atingidos constituiu 

elemento central para estruturar o modelo de desenvolvimento durante o regime militar.” 

(MAB, 2005, p. 6).  

(...) o desenvolvimento foi a ideologia econômica que sustentou o projeto de 

industrialização integral brasileiro, desde os anos 1940, com o objetivo de 

superar o atraso e a pobreza no Brasil. Esse projeto era baseado principalmente 

na ideia da industrialização por substituição de importações com a participação 

ativa do Estado através do financiamento de setores estratégicos e da 

planificação. Nessa perspectiva, ao longo do século XX, o Estado moldou o 

quadro institucional e legislativo de maneiras diferentes, mas sempre incitando 

a exploração dessa fonte energética (OLIVEIRA, 2018, p. 318).  

Diante desses contextos, diferentes impactos macro e micro políticos são descritos 

pelo Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), em seu Manual dos Atingidos – 

Águas para vida, não para a morte, de 2005: 

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO MODELO ESTATISTA 

BASEADO EM GRANDES BARRAGENS 
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-Aprofundamento das desigualdades sociais, concentrando riqueza e poder nas 

mãos de um número cada vez menor de empresas e indivíduos; 

-Aprofundamento das desigualdades regionais, promovendo o êxodo rural e 

crescimento das misérias urbanas nas periferias e favelas; 

-Ocupação violenta dos territórios tradicionais de povos indígenas, ameaçando 

muitos deles de extinção cultural, e mesmo física; 

-Destruição acelerada e descontrolada de recursos ambientais, em nome de um 

desenvolvimento que apenas enriqueceu os mais ricos e aumentou o poder dos 

poderosos. 

-As empresas estatais, inclusive as empresas do Setor Elétrico, funcionava 

como mecanismos de poder e de corrupção, sem qualquer controle social, 

servindo aos interesses de grandes grupos nacionais e estrangeiros (MAB, 

2005, p. 6).  

 

Discute-se sobre atuações de órgãos mundiais como o Banco Mundial e seu 

financiamento para as ditaduras estatais militares na época das grandes construções 

iniciais de usinas, e como existe hoje uma crítica para o modelo estatal. Mas o fato é que 

o discurso de “promover o desenvolvimento” aparecia fortemente nesta época. Que tipo 

de desenvolvimento é a questão que se faz contando essas histórias.  

Após a Segunda Guerra Mundial, o desenvolvimento econômico se tornou uma 

ideia-chave na cena internacional e o estado de “subdesenvolvimento” de parte 

dos países algo a ser superado. Nesse paradigma, as sociedades deveriam 

crescer economicamente e entrar na “modernidade” ou fracassar, como 

postulavam influentes economistas do período como Arthur Lewis (2008). 

Nesse cenário, explorar os recursos naturais disponíveis e usá-los para esse 

projeto de desenvolvimento era um elemento central, e, por isso a exploração 

hidrelétrica foi fortemente promovida e incitada no mundo todo a partir dos 

anos 1930 e principalmente depois dos anos 1950. Em uma dinâmica que 

relacionou geopolítica, tecnologia e transformações ambientais de larga escala 

em nome do desenvolvimento (Sneddon, 2015), até a década de 1970, já havia 

mais de cinco mil grandes barragens construídas em todo o mundo (World 

Commission on Dams, 2000). Em consonância com esse contexto global, a 

construção (OLIVEIRA, 2018, p. 317).  

 

Após a fase estatal brasileira das usinas, abriu-se a legislação para privatizações e 

concessões, e a sociedade atingida pelas barragens - que pode ser desde a população que 

foi deslocada de sua moradia para que a água represada chegasse, como as pessoas que 

forem atingidas de outras formas com a construção da usina – mobilizou-se para que 

obtivesse um uso responsável social e ambientalmente. Pois, na maioria das vezes, a 

produção de energia favorecia grandes indústrias ou latifúndios, e não as populações em 

seu entorno. (MAB, 2005). A compreensão do movimento social é a de que  

(...) a energia não é uma mercadoria qualquer. Ela é elemento fundamental da 

vida moderna. Ela é estratégica para o país. Nossos rios são patrimônio da 

nação e não podem ser exploradas cujo objetivo é o lucro máximo (MAB, 

2005, p. 7).  

Usos para o bem comum, apregoam... mas qual comum seria esse?  
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Nos atuais debates sobre o futuro ambiental do planeta, a questão dos usos 

energéticos é central. Sua distribuição espacial e a rapidez desse 

desenvolvimento vão determinar a evolução do processo de mudança 

climática. Ademais, os usos energéticos têm impactos ambientais que vão 

muito além dos processos de extração e poluição relacionados à geração de 

energia em si, pois supõem redes de transmissão que multiplicam o impacto 

territorial das tecnologias de geração. Estão também intimamente ligados ao 

desenvolvimento industrial que possibilita os modos de consumo nefastos 

associados à sociedade de consumo. Muito se fala do impacto do uso dos 

combustíveis fósseis, mas a hidroeletricidade foi, e continua sendo 

regularmente apresentada como uma fonte de energia limpa e renovável, 

embora haja um número importante de estudos que mostram os impactos 

sociais e ambientais dessas tecnologias, bem como suas emissões de carbono.  

Desde os anos 1970, a construção de barragens hidrelétricas é questionada 

sistematicamente no Brasil e no mundo por seus grandes impactos ambientais 

e sociais, sem mencionar a série de acusações de corrupção, malversações e 

favoritismos que elas suscitam (McCully, 2001 apud OLIVEIRA, 2018, p. 

318).  

 

São grandes os debates e de forma alguma, simplistas. A partir de modos de vida 

hegemônicos, como industriais e modernos, criam-se construções e empreendimentos. 

(BERMANN, 2007). Os impactos desses modelos são sentidos social e ambientalmente 

e já foram bastante elencados. Energia gerada para conduzir formas de vida. Não 

pretendendo indicar retornos temporais e formas outras de produção de energia aqui neste 

texto, mas sinalizar contextos e críticas já afirmadas diante das discussões do 

desenvolvimento e de estudos críticos ao desenvolvimento.  

Aí as pessoas vêm reclamar que estão ficando sem água, que não podem mais 

promover o desenvolvimento e o progresso, pois os humanos, com suas 

economias estúpidas, precisam de muita água para hidrelétricas, usinas, 

indústrias, agropecuária e agronegócio — e estão sempre fazendo alguma 

reclamação. 

Rios vivos. Será que vamos matar todos os rios? Vamos fazer com que todos 

esses seres maravilhosos, resilientes e capazes de esculpir pedras se convertam 

em risco para a vida e desapareçam? Há vinte anos foi criado na região 

amazônica um movimento chamado “Rios vivos”, com o intuito de mobilizar 

as comunidades contra a construção de barragens e hidrovias, para discutir 

projetos de transposição de rios e de adequação para navegação comercial, de 

questionar tudo isso (KRENAK, 2022, p. 13 e 14).  

 

Assim, o tal do progresso vai comandando a gente, e seguimos no piloto 

automático, devorando o planeta com fúria. A cidade virou a caixa-preta da 

civilização. O corpo da Terra não aguenta mais cidades, pelo menos não essas 

que se configuram como uma continuidade das polis do mundo antigo, com 

gente protegida por muros, e o resto do lado de fora — que pode, inclusive, 

tanto ser bichos selvagens quanto indígenas, quilombolas, ribeirinhos, 

beiradeiros. Além disso, as metrópoles são um sorvedouro de energia. Ainda 

há quem tenha a pachorra de dizer que o Brasil é vanguarda na produção de 

energia limpa. Eu não sei que história é essa, se você botar um filtro de sangue 

nas hidrelétricas de Tucuruí, Balbina, Belo Monte, Santo Antônio e Jirau, ele 

entope. José Mujica, ex-presidente do Uruguai, diz que estamos substituindo a 

ideia de cidadão pela experiência de consumidor, e assim o mundo passa a ser 

habitado por clientes - alguns preferenciais (KRENAK, 2022, p. 28 e 29). 

 

PAISAGENS OU TERRITÓRIOS SONOROS 
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Leitura trechos “Futuro Ancestral”, por Diogo Loibel,no lago Mayaca.  

 

Alguns contam, que dessa história humana que acredita dominar técnicas e 

tecnologias que dominam outros seres e os transformam em coisas, recursos, 

colonizando-os na tentativa de controle da vida, dizem que veio a separação do 

sentimento de pertencimento à totalidade dela. Ser humano passou a ser algo que pode 

dominar e controlar, ter coisas (KRENAK, 2020). Encarar os outros seres não como 

coisas, pode contar outras tantas histórias de envolvimento.  

Quando o rio, o Watu, foi picotado pelas hidrelétricas, antes de acontecer o 

derrame da lama, pessoas daqui da nossa aldeia tinham sonhos com ele e o 

espírito do rio reclamava da violência com que os vizinhos, o pessoal da beira 

do rio, tinham com ele. Ele reclamava disso e mesmo há 30, 40 anos, quando 

ele fazia enchentes, quando ele alagava as margens. O pessoal daqui, mais 

velho, que tinha sabedoria e conversava com ele, conversava com ele, porque 

que ele estava inundando todas as margens e ele mostrava porque ele estava 

inundando as margens. Então é uma pessoa, tem pessoalidade mesmo. Assim 

como você chama seu amigo, seu irmão, ou sua irmã, e ele pode ficar uns dois, 

três dias sem querer conversar com você, essa montanha e esse rio também 

mostram isso pra gente. Podem ficar dias sem querer conversar com a gente 

(KRENAK, 2020, p. 26). 

 

Existem produções audiovisuais que nos fazem mergulhar sensivelmente em 

contextos como esse. Seguem algumas indicações: De Profundis, 2014, direção: Isabela 

Cribari, documentário.14 Narradores de Javé, 2003, direção: Eliane Caffé, ficção15. 

Arpilleras: atingidas por barragens bordando a resistência, 2019, documentário, 

direção: Coletivo de Mulheres do MAB16.   

Para essa pesquisa falamos então da Vila Primavera que surgiu em um contexto 

de construção do chamado desenvolvimento, mais especificamente, das usinas 

hidrelétricas e seus efeitos. A usina do Estreito foi construída no médio-curso do Rio 

Grande, que possui sua nascente no Estado de Minas gerais e sua foz no encontro com as 

águas do Rio Paranaíba, estes dois rios sendo os principais para a formação do Rio Paraná. 

A empresa que geriu sua criação, como já citada, foi criada em 1957, a Central Elétrica 

Furnas S.A., e recebeu investimento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 

e do Banco Mundial (LIPORONE, 2007). Suas obras iniciaram em 1963 e a usina foi 

inaugurada em 1969. Operários vieram de diferentes localidades do país para esse 

propósito, alguns ficaram alojados na Vila Operária do Estreito, outros tantos em 

 
14 Filme completo disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=3fZnyW1KcRc&ab_channel=J%C3%BAlioCamargodeAbreu  
15 Trailer disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Ent4qrH8Kpk&ab_channel=GullaneEntretenimento  
16 Filme completo disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=PEu-AATb3TU&ab_channel=MABBrasil 

https://www.google.com/search?sxsrf=AB5stBj75PBoLb3Wivzo-5PQXRtGsUmw-Q:1689369464074&q=Eliane+Caff%C3%A9&si=ACFMAn8gKcw6L8cgu575hwcueyKgoe9ZYQ1m1yJZTLKy7VGJ2uSFZJTa-d2PUmsX5idZ2S5FQtoY9SS4JLsEvWc_-Lj2I5WZ7ZfMThWwRfswBtOzNa3qu97BcXUDG_BmGptUQCgAF6luxzG9_-jlJ-lgZXN_rmn9jD68jT0Yi2CFplchATNtXrOR_tcMAd_54lRnUQVcPiaHhvwaSV6TD1jamvPCZNAPaA%3D%3D&sa=X&sqi=2&ved=2ahUKEwi2pLPWj4-AAxUFrJUCHbK_AisQmxMoAHoECCUQAg
https://www.youtube.com/watch?v=3fZnyW1KcRc&ab_channel=J%C3%BAlioCamargodeAbreu
https://www.youtube.com/watch?v=Ent4qrH8Kpk&ab_channel=GullaneEntretenimento
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alojamentos construídos na vila provisória um pouco mais longe. Dizem ainda que 

aglomerações se formaram na entrada da Vila Operária, entre uma vila e outra, um lugar 

chamado hoje de Barreira. As vilas que assentavam trabalhadores e, muitas vezes, suas 

famílias foram inspiradas em modelos norte-americanos (LIPORONE, 2007). E as 

“vilas”, como assentamentos humanos e urbanos podem ser caracterizadas de diferentes 

formas, inclusive nessas duas que se criaram para a construção da usina. Espaços urbanos 

são constituídos por diferentes motivações, muitos pela concentração de geração de renda 

nas cidades, para o trabalho e emprego. Espaços urbanos no sistema capitalista moderno 

é visto também como mercadoria. Aglomerando e também segregando, é locus e 

materialidade das relações que se estabelecem a partir e com determinadas formas de 

produzir a vida. Neste caso, o trabalho gerado por um grande empreendimento fomentou 

a criação dessas vilas.  Vilas produtivas que fomentam lógicas dentro de um sistema de 

produção e segregação. Desde tempos iniciais da vida urbana, as vilas eram consideradas 

espaços de menor valor, e ainda hoje essa palavra carrega diferentes sentidos e conotações 

(LIPORONE, 2007).  

Assim, da vila que surge em contextos de urbanização, industrialização, progresso 

e desenvolvimento, questões aparecem: quais outros trabalhos eram e são realizados no 

local? Como se dá as idas e vindas para moradia e cultivo da vida urbana e rural? Como 

as relações entre as pessoas e os lugares são construídas? Com quais motivações, 

interesses, cuidados? Como a lógica desenvolvimentista interfere na vida e construção de 

um lugar? Como se dão as relações de convivência dos diferentes seres? Entre humanos? 

Entre humanos e não humanos? Como surgiu a vila? O que atravessa essa história da vila, 

em quais tempos, memórias, marcas? Quais ações de saúde, de educação, sociais, são 

realizadas ali?       

Diferentes perguntas surgindo, e a Vila Primavera, conhecida como Chora Neném 

conta uma e várias histórias, que entrelaça outras histórias de um tipo de desenvolvimento 

para um país, e formas de vida que levam pessoas a morar e cultivar suas vidas cotidianas. 

Este local surgiu para a pesquisa por conta de diferentes relações: tínhamos que estar em 

um território de pesquisa, tinha uma antiga aluna de minha orientadora que tem sítio de 

produção de café na região, ela chama a professora para ali realizar alguma ação, pois 

notava-se aumento de alcoolismo e drogadição no local, além de ausência de renda. E 

assim, vamos. Relações com localidades, encontros, chamados. Perguntas e afetos então 
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vão se fazendo antes e durante os encontros e as relações construídas na caminhada da 

pesquisa.  

No segundo semestre de 2021, após dado o início no caminho do mestrado, 

realizei encontros e conversas com a orientadora. Fomos afinando possibilidades e 

referenciais teórico-metodológicos, além de construirmos um grupo de estudos com 

minha participação enquanto mestranda, graduandas(os) de psicologia e profissionais 

ligados à Casa de Encontro, espaço de terapia e formação psicodramática, já que o convite 

para o trabalho neste território partiu de uma dessas profissionais. Com esse grupo, 

estudamos referenciais do pós-desenvolvimento e do paradigma decolonial. A partir daí, 

surgiram possibilidades de projetos de iniciação científica, e um local surgiu como 

território de envolvimento, através de uma profissional em formação do Psicodrama que 

tinha contato próximo com este. Assim, em fevereiro de 2022, o grupo de estudos que se 

uniu e realizou um primeiro encontro. Através de uma caminhada com conversas e 

contatos pelo bairro, em um dia do verão, com sol e chuva nos acompanhando, 

caminhamos e conversamos nas ruas da vila e já escutamos algumas relações e 

possibilidades de encontros. Como a caminhada vive em tempos e ritmos diversos, depois 

de um ano de disciplinas cursadas e encontros com o grupo de estudos realizado ainda 

entre a orientadora do mestrado, graduandas da psicologia (tanto estagiárias quanto 

algumas em processo de iniciação científica), e profissionais psicodramatistas, 

escrevemos o projeto para o comitê de ética, e nos preparamos para os próximos encontros 

no território de pesquisa. Em janeiro de 2023, uma segunda ida à comunidade foi 

realizada. Dessa vez com mais dias e aberturas. Caminhamos e conversamos, e realizamos 

algumas entrevistas. Este processo trouxe aprendizados e escutas sobre as relações entre 

as pessoas humanas e o lugar em que vivem, além de trazer escutas significativas sobre 

possíveis relações com as perspectivas do desenvolvimento. Nesta ida, entrevistas, 

conversas foram realizadas, trocaram sobre as memórias da vila e construções do lugar, 

da usina, e etc. Retorno para casa, escrevo, transcrevo, relaciono com outras tantas 

histórias. Apresento um trabalho para ser qualificado. Atravesso a banca de qualificação, 

continuo nos encontros com as escritas, escutas, atravessamentos. Volto para vila, 

compartilho escutas, textos, literaturas e desse trabalho, e troco sobre possíveis idas e 

mais encontros com o pessoal da vila. Troco com orientadora, com outras/os profissionais 

e pesquisadoras. Retornamos para um evento coletivo e de mais trocas. Retorno, escrevo, 

escuto, falo, gravo, regravo. Remarco processos, durante, antes e quem sabe um depois. 
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Assim, como um grande resumo, a dissertação vai criando corpo com essas experiências 

vividas.  

As/os atoras/es sociais envolvidos foram moradoras e moradores deste bairro, de 

diferentes idades, desde crianças, adolescentes, adultas/os e pessoas idosas que quiseram 

participar da pesquisa, a partir de uma prévia aceitação, leitura e assinatura dos termos de 

consentimentos e/ou assentimentos livres e esclarecidos (Anexos- apêndices B, C e D.). 

As diversas idades foram contempladas, compreendendo que o processo de habitação e 

envolvimento com o território é amplo e está em interação entre as idades das pessoas 

moradoras do bairro. Uma pesquisa que começa e que prevê continuidade, apenas um 

passo para reconhecer e criar histórias de envolvimento e desenvolvimento com a vila.  

3.4. Os caminhos processuais da pesquisa 

 

Os caminhos foram diversos. Mas para descrever a partir de planejamentos iniciais 

e depois como foi feito, segue a narrativa abaixo.  

Em campo, primeiramente, foram realizados reconhecimentos com o território 

através de escutas etnográficas, com caminhadas e conversas pelo local. Por se tratar de 

um bairro com uma dimensão geográfica física de tamanho pequeno (são 8 ruas 

asfaltadas), e de já haver um contato prévio com uma moradora local, essas caminhadas 

se deram informalmente, em dias diferentes. Tomando como referencial da cartografia, 

esse primeiro momento teve o intuito de construção de vínculos com as pessoas e o lugar 

da pesquisa, e uma escuta sensível em atravessamentos de conversas, olhares, encontros. 

Alguns temas e perguntas já vinham de antes desses encontros, outros vieram depois. 

Estes temas foram usados como um roteiro de escuta e troca a ser seguido na etapa 

seguinte: foram feitas entrevistas semi estruturadas, abertas, gravadas em áudio, quase 

em todos os casos, a partir de um consentimento livre e esclarecido. Os seguintes pontos 

temáticos foram lançados para troca, também disponível no anexo - Apêndice A):  

ROTEIRO ENTREVISTAS SEMI ESTRUTURADAS 

Nome: / Idade: / Local da entrevista:  / Quem escuta: 

Temas conversados: 

A. Local de moradia (com quem, há quanto tempo, relações com este local).  

B. Local do nascimento e chegada ao bairro (caso não tenha nascido no bairro). 
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C. Memória de surgimento do bairro.  

D. Relações com as águas do local e do entorno (convivência cotidiana; convivência 

esporádica – como, quando; relação com o rio).  

 

Inicialmente, a proposta era cartografar as relações consigo mesmas(os) enquanto 

humanos; as relações entre os humanos; e as relações entre humanos e não humanos. E, 

ainda, as compreensões desenvolvimento no local.   

Durante as entrevistas e encontros, as narrativas históricas e memórias foram 

sendo fomentadas como estratégia dessa partilha e criação. O planejamento inicial era de 

realizarmos oficinas criativas, com temas que fossem sendo demarcados durante o 

processo, em relação com os já previamente pensados pelo projeto de pesquisa. Porém, a 

partir e através das entrevistas, outros caminhos foram sendo construídos. Um deles foi 

que a partir das histórias, outras histórias vieram. Não somente acontecimentos, mas de 

outras literaturas e referências. Outras trocas então, a partir dessas outras histórias, foram 

feitas com as pessoas conversadas. Durante o percurso, a vida cotidiana e o tempo vivido 

com outros trabalhos com vínculos empregatícios da pesquisadora que narra essa 

pesquisa, foi tomando a frente e o foco do seu tempo, e a distância do local da vila foi 

sendo um grande desafio para realizar outros novos encontros. Também a influência da 

orientadora com o psicodrama e a potência desse encontro que poderia ser coletivo, foi 

sendo colocada como chance de expansão, e conexão, outras propostas de ação, 

intervenção. Em conversas com pessoas moradoras da vila do campo da pesquisa, 

também seguimos alguns chamados. Assim, ao invés de oficinas, organizamos então, um 

encontro com diferentes experiências e acontecimentos. Marcar entrada e saída de 

pesquisas já em percurso e outras que poderiam vir, e a festa e alegria como temas 

instrumentos de encontro. Realizamos, portanto, um encontro com diferentes atores e 

atrizes no processo.  

Durante a escrita de um projeto prévio para o comitê de ética, que avalia o 

exercício da pesquisa, antes de realizá-la, demarcamos a inspiração da educação popular 

em saúde e oficinas arteterapêuticas, pois essas são duas referências de meus trabalhos 

até hoje, como trabalhadora. Porém, como já dito, a partir da escuta e contação de 

histórias, de narrativas compartilhadas, o teatro espontâneo, vindo do psicodrama, 

apareceu como possibilidade da ampliação das histórias. A educação popular em saúde 
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ainda se estabeleceu como guia político e ético, no qual o caminho metodológico realiza-

se com os atores e atrizes com os quais pesquisamos. “Onde o modo de fazer já é, de certa 

forma, o que se quer fazer e o para que se faz.” (PULGA, 2014, p. 130).  

Referendamos aqui um olhar sobre metodologia, como percurso, que não se 

reduz ao modo de fazer, mas compreendendo que este modo está sempre ligado 

a uma visão de mundo e a um objetivo histórico concreto, sendo, portanto, 

também marcada por um projeto de pessoa e de sociedade. (PULGA, 2014, p. 

130).  

O psicodrama tem posicionamento político relacionado com a educação popular 

e vem sendo construído com inspirações decoloniais desde o percurso da pesquisa e o 

encontro com a orientadora que também é psicodramatista, e coordena uma Casa do 

Encontro (Franca/SP), com trabalhos e formação nesta área. Assim,  

El psicodrama fue creado por Jacob Levy Moreno y pronto estará cumpliendo 

cien años. Su metodología básicamente contempla tres etapas: caldeamiento, 

dramatización y compartir. El psicodrama y su metodología pueden ser 

aplicados en contextos clínicos, educativos, organizacionales y sociales. 

(BLANCO, 2021, p.1) 

Aquecimento, dramatização e compartilhamento/fechamento, um caminho para o 

encontro em grupos, para vivenciar questões sociais e afetivas. Das ferramentas existentes 

do psicodrama, tem-se as experiências propostas com participações coletivas 

comunitárias. Uma destas é o Sociodrama público que pode ser realizado com o teatro 

espontâneo. Sociodrama público é um processo terapêutico focado no socius. O teatro 

espontâneo é uma de suas possíveis ferramentas, e tem como base teórico-metodológica.  

Como metodologia de trabalho, Moreno estruturou e sistematizou o 

psicodrama, o sociodrama e o Teatro Espontâneo (a partir do conceito de 

Teoria da Espontaneidade) que resultaram das suas experiências de teatro, 

visto que ele, além de médico, trabalhava com teatro. Nas três formas de estudo 

havia a representação de papéis, através das expressões faciais, corporais e 

dramáticas priorizando a espontaneidade, que quer dizer “por vontade própria” 

(BERGAMINI, 2010, p. 68). O psicodrama consiste num método de ação 

regulada de dramatização, com fins terapêuticos enquanto o sociodrama é um 

procedimento dramático específico que busca tratar os vínculos grupais e o 

Teatro Espontâneo utiliza temas que inspiram uma história, em vez de textos 

pré-definidos levando a plateia a participar da representação e a história é 

encenada na medida em que é elaborada. (BEZERRA et al, 2013, p. 30) 

Assim, durante o encontro organizado, realizamos um cortejo pela vila guiado por 

um grupo de músicos, compartilhamos um lanche coletivo, e na atividade em si, o 

seguinte caminho foi feito: um aquecimento com brincadeiras populares com a 

musicalidade do côco, inicialmente. Depois foi narrada a histórias escrita através das 

escutas das entrevistas feitas. Junto com a narração, a dramatização com o teatro 

espontâneo. Dessa escuta, foi aberto para a roda que escutava, a partilha de outras 
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histórias. Dois participantes contaram suas histórias que foram logo depois dramatizadas. 

Após a segunda dramatização, foram convidadas/os alguns para ir registrar as histórias e 

imagens vividas no muro já previamente preparado com tintas e desenhos das memórias 

compartilhadas. Outras pessoas foram convidadas a seguir compartilhando histórias de 

trabalho e possíveis sonhos para o lugar e a vida do trabalho, com o pessoal da pesquisa 

de iniciação científica.  

De histórias escutadas, outras histórias escritas, depois narradas, também 

dramatizadas com o teatro espontâneo, e mais novas histórias escutadas em roda, e outra 

vez dramatizadas. Muitas reverberações das histórias, já vividas, outras tantas escutadas, 

diferentes potências de escutar e construir com.  

Deste evento-acontecimento-encontro, alguns registros foram produzidos em 

vídeo e compartilhados com o pessoal da vila. Alguns retornos estão descritos nas 

cartografias e um processo em continuidade foi marcado em corpo, tanto de quem foi de 

Franca, quanto de quem fica na vila. Mais uma história em continuidade... de processos 

de pesquisa e encontro.  

3.5. Aspectos éticos  

 

O projeto de pesquisa foi encaminhado para avaliação pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa do Uni-FACEF e aprovado.  

Todas(os) participantes que fizeram parte das entrevistas semiestruturadas foram 

apresentadas(os) à pesquisa e submetidos a leitura conjunta e explicativa do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (apêndices C e D) e do Termo de 

Assentimento Livre e Esclarecido (apêndice E), para sua aceitação ou não na participação 

da pesquisa. Para os(as) participantes menores de idade, o termo de assentimento será 

lido diretamente para estes (apêndice E), além da leitura do termo de consentimento para 

seus pais ou/e responsáveis legais (apêndice D). Todos os termos serão lidos e assinados 

antes da realização das entrevistas e oficinas, para que haja a prévia aceitação dos/das 

participantes. Para o momento do encontro com maior número de pessoas, a participação 

se deu em massa, demarcando uma não necessidade de assinaturas do termo de 

consentimento e assentimento.  

As demais disposições éticas necessárias estão melhor descritas no anexo 

“Apêndice E”.   
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Esta pesquisa pretendeu inicialmente proporcionar para os(as) participantes, 

propostas vivenciais, sensíveis, reflexivas e críticas sobre suas realidades, contextos e 

territórios. Assim, podemos citar como benefício para cada participante, o envolvimento 

com a temática sugerida no percurso da pesquisa que pode proporcionar reflexões 

importantes para seus modos de vida em relação com seu local de moradia. Tanto de uma 

forma individual, quanto comunitária, já que propôs encontros em grupo, também. Além 

disso, a pesquisa pretendeu abrir caminho para possíveis projetos de desenvolvimento 

socioambiental em diferentes contextos regionais, com foco nas relações estabelecidas 

entre os diferentes seres vivos e a produção e valorização da diversidade que fazem parte 

da vida na terra. Sem ter a pretensão de uma solução única, mas de ampliar as 

possibilidades das mudanças necessárias à sobrevivência no planeta, de forma relacional 

nos territórios, fortalecendo o encontro entre seres humanos e não humanos, e o cuidado 

com o planeta terra, e o que chamamos comumente de natureza. Outro ponto é que, 

partindo da linha histórica, reflexiva, crítica e sensível, a perspectiva decolonial e do pós-

desenvolvimento, faz-nos escutar povos muitas vezes silenciados, por uma lógica vigente 

e que está contida em muitos outros discursos e práticas do desenvolvimento.  Dessa 

forma, as contribuições da pesquisa podem se dar no âmbito de novas relações afetivas, 

sensíveis, críticas e criativas entre os seres humanos e os territórios que vivem e 

compõem; num processo possível de transição civilizatória. Para finalizar, esta pesquisa 

pretendeu dar espaço para uma visão crítica dos estudos do desenvolvimento, ampliando 

assim, maneiras de estudar e pesquisar e fortalecendo o escopo acadêmico da área do 

desenvolvimento regional.  
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CARTOGRAFIAS… 

Diferentes caminhos possíveis para dar corpo às cartografias. Diferentes grafias 

pelos territórios e tempos. Cartografias que dão corpo ao processo de pesquisar, 

aprender… Segue, então, os registros das experiências e vivências em campo realizada, 

entrelaçada, seus temas e sentidos provocados para o aprendizado de sentipensar com a 

terra... 17 

Caminhar como ato político, sensível, crítico e relacional...  

PAISAGENS OU TERRITÓRIOS SONOROS 

Leitura O mapa – Warda Sadi 

Leitura De Lição IV e Lição X, de Geografia III - Warda Sadi 

Leitura de trecho do livro “Cidades invisíveis”, por Amanda Murgo 

Leitura trecho capítulo “A Alquimia da Pintura”, por Flaviano Palmeira - Recife, Pernambuco 

 

4. CARTOGRAFIAS dos CAMINHOS e RELAÇÕES pelo e com o território e 

possibilidades de territórios-região  

 

De relações construídas para o trabalho da pesquisa a relações entre territórios de 

gente e outros. Corpos-territórios. Corpos-relações.  

PAISAGENS OU TERRITÓRIOS SONOROS 

“O artista caminha seguindo as linhas”, por Luíza Maretto.  

 
17 Caminhar como ato político, crítico, sensível, relacional ... 

“Analisando as relações entre percurso e arquitetura, tendo essa como construção simbólica do território, Careri divide 

o próprio caminhar em três partes: a travessia, como a própria ação do caminhar; a linha, criada pelo percurso 

como objeto; e o relato, a narrativa desse caminhar. A partir disso coloca no tensionamento das bordas entre os 

espaços vazios e os espaços construidos, espaços do devir e espaços de estar, o caminhar como intervenção estética que 

descreve e modifica espaços urbanos que precisam ser preenchidos de significados, antes de serem preenchidos de 

coisas. 

Nessa construção historiográfica da cidade através do percurso e das observações estéticas empíricas obtidas nas 

caminhadas, a possibilidade do não lugar se faz presente no lugar e o oposto também ocorre.” 

Disponível em: https://vitruvius.com.br/revistas/read/resenhasonline/14.161/5525  

 
Trabalho de caminhadas sonoras como inspiração para esse caminho, disponível em: 

https://www.sonsdoporto.com/2015/12/blog-post.html?m=1  

 

https://vitruvius.com.br/revistas/read/resenhasonline/14.161/5525
https://www.sonsdoporto.com/2015/12/blog-post.html?m=1
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O artista caminha seguindo a linha imaginária que divide o planeta Terra em leste 

e oeste. Caminha pelo Meridiano de Greenwish, que foi criado para marcar as horas e 

dividir o mundo nesse tempo cronológico. A partir de qual ponto, onde é o marco zero 

dessa contagem? O artista caminha por essa linha reta traçada no mapa não real, mas 

imaginado e construído a partir de referências não apenas geográficas físicas ou do tempo, 

mas políticos. Assim ele caminha, colocando seu corpo em movimento e expressando 

essas relações, na vista: atravessa o oceano, casas, pula muros, cercas, entra e sai de casas, 

tudo para seguir a linha reta que é traçada para marcar o tempo e o espaço. Uma linha que 

considera os contornos? Onde vivemos? O artista vai expressando com seu corpo a 

abstração de uma linha assim demarcada. Em relação com o que? A linha imaginária, reta 

e abstrata considera o quê para seu traçado? Produz quais imaginários? A caminhada 

reconhece quais outros traços, linhas? Afetivas, críticas, sensíveis? Imaginações? Micro 

e macro relações, em convivência com territórios. O artista, a arte caminhando com o 

sensível, através do sensível estético produzindo linguagens palavras expressões com as 

marcas do território. Para acompanhar esse percurso artístico trazido e sentipensar sobre 

essas e outras questões, a produção audiovisual “0º00 Navigation Part I: A Journey 

Across England”, de Simon Faithfull, está disponível online, e tem em sua descrição, 

também o trecho abaixo: 

 

In 0º00 Navigation the hypothetical, geographic construct that is the zero line 

of longitude is treated as if it were a real phenomenon – a path mapped out to 

follow. The Greenwich meridian bisects southern England because it was here 

that it was once fabricated out of treaties, maps and the mechanics of naval 

power.18 

 

Assim, podemos trazer também para completar esse exercício: um histórico 

acontecimento político demarca mais uma linha divisória – a Linha Verde, que divide os 

territórios de Israel e países vizinhos, no pós guerra árabe-israelense, criando fronteiras e 

muros. Outro artista percorre, anos depois, esse traçado produzido geopoliticamente, uma 

linha verde dividida e marcada com sua caminhada. Atravessa territórios e produz, 

 
18 “0º00 Navigation Part I: A Journey Across England” – Super8 transferred to SD ilen (ilente), 51min, 2009, 

projeto artístico realizado por Simon Faithfull. Disponível em: https://www.simonfaithfull.org/works/0-

navigation/ 

 

https://www.simonfaithfull.org/works/0-navigation/
https://www.simonfaithfull.org/works/0-navigation/
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expressa corpo político e também poético. Em sua produção e na descrição do vídeo no 

site que divulga o trabalho, está escrito:  

Sometimes doing something poetic can become political and sometimes 

doing something political can become poetic19 

Sobre essas e outras tantas críticas e pensamentos possíveis de se fazer sobre 

mapas e demarcações territoriais, como sentipensar territórios em suas relações vividas? 

Linhas de vivência, linhas marcadas por posicionamentos políticos, interesses para que, 

de quem? Como as relações se fazem em um território vivido e de quem convive? As 

políticas públicas de diferentes áreas tentam organizar essas questões para melhor realizar 

suas ações, através dos territórios. Território como discussão contínua, e guia de 

proposições, em políticas de saúde, assistência social, desenvolvimento social, entre 

outras.  

Seria possível planejar com a paisagem, com os territórios? Como? Compreender 

o tempo, as relações com...? O que é Bem Viver para cada pessoa e suas localidades? O 

que os lugares oferecem... o que oferecemos para eles? Como seres humanos em relação... 

Relações entre territórios... que se fazem pelo trabalho, pela história, pelas águas...? E a 

potência de pensar e sentir através das relações... entre humanos e não humanos... 

Entre demarcações geopolíticas e cotidiano vivido, linhas caminhadas relacionais e linhas 

traçadas por interesses não locais, idealizados, separados.   

Tem um lugar que é uma vila, que é passagem e faz parte da região de um sítio 

de café, que tem uma moça que trabalha com esse sítio que é de uma cidade perto 

que teve uma professora que trabalha em um mestrado de uma universidade que 

tem orientandas de pesquisa que tem estagiários/as de psicologia que precisavam 

de um território para estar e trabalhar que assim foram chamados/as para 

realizar alguma ação ali naquele lugar que assim chamou outras pessoas que já 

foram alunas que tem uma profissional que trabalha na secretaria da assistência 

social na cidade da vila, mais outros/as profissionais do cuidado e das artes, das 

músicas e da cultura popular, que se uniram para ir para aquele lugar, que é 

uma vila, que é passagem... e que faz parte de uma região...  

 

19 The Green Line - Jerusalem, Israel, 2004; 17:41 min, do artista Francis Alys, em colaboração com Philippe 

Bellaiche, Rachel Leah Jones, and Julien Devaux. Disponível em: https://francisalys.com/the-green-line/ 

 

https://francisalys.com/the-green-line/
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Tem um lugar que é uma vila, que é passagem e faz parte da região de plantações 

de café e de laranja, e que dá para outra vila, e mais uma região de barreira, 

com passagem de córrego. Tem essa vila que é passagem para ranchos, pousadas 

que chegam em volta, entorno de um rio... um Rio Grande... mas que também 

contornam córregos... alguns ainda presentes, outros que desapareceram, foram 

redirecionados por humanos. Vilas e paragens nascidas do trabalho, para o 

trabalho.  Para a tal vila vieram pessoas de outros lugares, de perto dali mesmo, 

mas também de longe... e para lá tem caminhos para chegar em outras cidades, 

e de alguns encontros de outras cidades e afazeres, o ponto de parada também 

fica nessa vila, que é passagem...e que faz parte de uma região...  

PAISAGENS OU TERRITÓRIOS SONOROS  

“Tem um lugar que é uma vila”, por Luíza Maretto.  

Da Vila Primavera, possíveis linhas de encontro. O lugar marca e é marcado com 

a existência das suas diferentes relações... Quais são essas? Entre pessoas e suas ações? 

Entre a geografia, as localidades... entre as águas e os caminhos e atuações de seus corpos 

d’água?  

Territórios que se relacionam pelo trabalho, estudo, saúde, linhas traçadas pelo 

Estado, por plantações? Uma região que produz relações... até onde e quando? E como 

produz envolvimentos, e podem ser olhados e escutados como territórios relacionais...? 

É toda essa densa rede de inter-relações e materialidade que chamamos de 

‘relacionalidade’ ou ‘ontologia relacional’. Desde esse ponto de vista, não há 

‘pai’ nem ‘filha’ nem potrillo’ nem ‘mangue’ como seres discretos 

autocontidos que existem em si mesmos ou por sua própria vontade, mas o que 

existe é um mundo inteiro que se atualiza minuto a minuto, dia a dia, através 

de uma intimidade de práticas que vinculam uma multiplicidade de humanos e 

não-humanos. Para resumir: uma ontologia relacional pode ser definida como 

aquela em que nada (nem humanos nem não-humanos) preexistem às relações 

que nos constituem. Todos existimos porque existe tudo (ESCOBAR, 2016). 

 

PAISAGENS OU TERRITÓRIOS SONOROS  

Relacionalidade, trechos de texto Escobar, leitura Luíza Maretto.  

 

Quais nomes recebem um lugar diz muito também de suas demarcações: povoado, 

bairro, vila... o que é uma vila? Quem nomeia o lugar? Diz o que sobre o lugar? Sua 

história vivida e a que deseja viver? Sua geografia física? Em relação e encontros com a 

vila primavera, vem a frase: Um lugar de passagem, que não vive isolado! - escutando os 

caminhos, logo penso! Por onde vão e vem em relação a outros territórios: municípios, 
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fazendas, ranchos, outras vilas. Ou ainda, um grande território que é uma região? O que 

faz ser uma região? Compreender e reconhecer que o bairro vive em relação com outros 

lugares, que está em conexão? Algumas marcas, pelos caminhos e relações que 

estabelecem com as cidades, os lugares de lazer, de trabalho, os diferentes pontos ali que 

falam da região.  

Algumas relações foram sentidas durante essa pesquisa, outras ainda por 

questionar, envolver-se. Dessas relações construídas por pessoas que caminham pelos 

lugares ali, dessas relações construídas pelos caminhos de cuidado e saúde dali, dessas 

relações construídas pelo trabalho e estudo de lá, pelas relações construídas por como as 

águas correm, por quais usos dessas águas, pelas ações que vem da macropolítica, pelas 

ações que são micro, muitas relações se constroem... não somente delimitações e linhas 

abstratas vindas de um Estado e necessidades da produção econômica, mas uma 

necessária escuta das histórias de convivência do e com o lugar e seus entornos e mais 

outros lugares produzidos, relacionais, para sentipensar os territórios...  

Assim, caminhos relacionais foram demarcados e alguns aguçaram minha 

curiosidade, em compreender as conexões possíveis. Muitas aberturas ainda, mas como 

um registro para outros caminhos que possam aprofundar essas escutas, segue abaixo 

caminhos relacionais feitos “por terra” e “pelas águas”, em corpos-relações, corpos-

caminhantes.  

4.1. Por terra 

Como o tempo atravessa o espaço? Quais tempos atravessam o espaço? E as 

relações entre os espaços, são atravessadas e permeadas por qual tempo? Que tempo o 

transporte por carro demarca no território? Quais relações são construídas entre os 

territórios através de como caminhamos pelo espaço? Quais sentidos e relações 

estabelecemos quando passamos de carro? E de bicicleta? E a pé? Qual tempo e 

possibilidades de encontro? Quais tempos percorridos que dizem de relações com os 

territórios? Com a terra...?  

O tempo que percorremos o território muda sua relação com ele? Muda as relações 

de desenvolvimento e envolvimento?  

Abaixo, alguns desses atravessamentos do tempo e espaço, por terra e algumas 

relações mapeadas, em possíveis caminhadas. As imagens foram registradas do aplicativo 

do googlemaps, dados de medida por quilometragem. A unidade de medida tanto para 
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comprimentos geográficos físicos, quanto para outras medições, foi feita historicamente 

de diferentes formas. Inicialmente, as medidas de distância eram usadas com base do 

tamanho de nosso corpo, em algumas culturas. Porém, não era unificado e singular, já 

que existem vários tamanhos de corpos humanos. Então foi constituído o metro pelo 

tamanho de um meridiano terrestre. Hoje, porém, para tentar padronizar relações entre 

corpos humanos e lugares físicos, um metro foi estabelecido pela distância que a luz se 

propaga no vácuo, em um determinado intervalo de tempo. Tempo e espaço 

intrinsicamente relacionados, espaços marcados pelo tempo, inclusive para sua medição.  

Desses lugares por terra, alguns encontros. Quais tempos que provocam relações 

nestes locais percorridos? Quais meios de transporte? Ônibus pago pela prefeitura, perua 

também oferecida à estudantes, pela prefeitura. Carros particulares, caronas e andanças 

sozinhas/os. Quem leva, quem trás. Quem vai e vem? Alguns de diversão, outros de 

trabalhos. Muitos de trabalho. Estudo, cuidado em saúde, e a pracinha pra levar o filho 

pra passear na cidade de Pedregulho. Ia-se andando antigamente, até atravessar o rio. 

Qual o tempo hoje pra realizar as atividades? Quais relações possíveis de autonomia e 

interdependência entre esses lugares?  

Assim, algumas possibilidades de caminhos imaginados e narrados:  

 

Chora/Primavera-Franca - 51,4 km. Dessa relação, surge trabalho, estudo, cuidado 

em saúde, passeio/lazer, compras, pesquisas... e leva-se o tempo...  
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De carro, o mapa marca 49 minutos levamos:  

Figura 4 - No caminho entre Chora-Franca, de carro. 

 

Fonte: Googlemaps. 
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A pé, mais ou menos 10h (quem, a qual ritmo?):  

Figura 5 - No caminho entre Chora-Franca, a pé. 

 

Fonte: Googlemaps. 

 

 

Chora/Primavera - Pedregulho - 30 km. Dessa relação, surge a incidência das 

políticas públicas que são municipais, também trabalho, estudo, cuidado em saúde, 

passeio/lazer, compras, receber aposentadoria, transportes públicos... e leva-se o tempo…   
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De carro, 29 minutos: 

Figura 6 - No caminho entre Chora-Pedregulho, de carro. 

 

 Fonte: Googlemaps. 
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A pé – mais ou menos 6 horas:  

Figura 7 - No caminho entre Chora-Franca, a pé. 

 

Fonte: Googlemaps. 

 

 

Chora/Primavera – Vila do Estreito - 4,8 km. A Vila do Estreito tem sede histórica 

de construção da usina, ia-se e vinha dali, na época do surgimento da Vila Primavera. 

Tem algumas diferenças e existem diversas comparações sociais escutadas através das 

falas. Tem a saúde pública ligada à sede na Vila Primavera. Tem missa nesta última que 

vem gente do Estreito para participar, tem correio lá e alguns eventos de lazer 

compartilhados entre as vilas.   

De carro, 8 minutos: 
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Figura 8 - No caminho entre Chora-Estreito, de carro 

 

Fonte: Googlemaps. 
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A pé – 57 minutos, mais ou menos.  

Figura 9 - No caminho entre Chora-Estreito, a pé. 

 

Fonte: Googlemaps. 

 

 

Chora/Primavera – Usina – 6,1 km. Histórica relação de construção de ambas. Ali, 

vão perto da prainha, mas não entram na usina. Nem trabalham na usina.  

De carro, 12 minutos:  



101 
 

Figura 10 - No caminho entre Chora-Usina, de carro. 

 

Fonte: Googlemaps 

A pé, 1h21 minutos.  

Figura 11 - No caminho entre Chora-Usina, a pé. 

 

Fonte: Googlemaps 
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Chora/Primavera – Prainha – mais ou menos 6km. Alguns vão para pescar, outros/aspara 

passar o dia e ficar com amigos/as e família, à sombra das árvores.  

De carro, 11 minutos (o caminho que mostra no mapa, não é o caminho que indicam fazer 

quando estamos lá. Mas o mapa não deixa marcar).  

Figura 12 - No caminho entre Chora-Prainha, de carro. 

 

Fonte: Googlemaps. 

A pé – mais ou menos 1h 20 minutos. Esse caminho que mostra a pé, é também o 

caminho de carro, quando o fazemos.  
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Figura 13 - No caminho entre Chora-Prainha, a pé. 

 

Fonte: Googlemaps. 

 

 

Chora/Primavera – Águas Quentes (ranchos) – mais ou menos 15 km. Algumas 

pessoas da vila cuidam de ranchos nessa região, a relação de trabalho então se faz. Pessoas 

que moram ou vão para o rancho se divertir, também vão para o mercado na vila e 

abastecem seus carros. Pouso para dias da pesquisa.   

De carro, entre 19 e 28 minutos: 
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Figura 14 - No caminho entre Chora-Águas quentes, de carro. 

 

Fonte: Googlemaps. 

A pé – 2h50 minutos: 

Figura 15 - No caminho entre Chora-Águas quentes, a pé. 

 

Fonte: Googlemaps. 
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Chora/Primavera – Fazenda de Laranja - 2,2 km. Relações de trabalho construídas.  

De carro, 3 minutos 

Figura 16- No caminho entre Chora-Fazenda de Laranja, de carro. 

 

Fonte: Googlemaps. 

A pé – 26 minutos: 

Figura 17- No caminho entre Chora-Fazenda de laranja, a pé. 

 

Fonte: Googlemaps. 
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Chora/Primavera - Pousada - 4,6 km. Relações de trabalho, muitos/as trabalham 

na pousada.  De carro – 11 minutos 

Figura 18 - No caminho entre Chora-Pousada, de carro. 

 

Fonte: Googlemaps. 

A pé – 59 minutos: 

Figura 19 - No caminho entre Chora-Pousada, a pé. 

 

Fonte: Googlemaps. 
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Chora/Primavera – RIBITA Unha - mais ou menos 12 km. Histórica relação de 

gente que veio dessa região para a vila, famílias de pessoas da vila que ainda moram nesse 

lugar, e festas que tem ali (como a Festa Junina de lá.) 

De carro – de 20 a 30 minutos. 

Figura 20 - No caminho entre Chora-Ribita, de carro. 

 

 Fonte: Googlemaps. 
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A pé – entre 2h15 e 2h30. 

Figura 21 - No caminho entre Chora-Ribita, a pé. 

 

Fonte: Googlemaps. 

 

Chora/Primavera – sítio de café – 3,2 km. Relações de trabalho com pessoas da 

vila. Local de pouso para estadia da pesquisa.  De carro, 7 minutos:  

Figura 22 - No caminho entre Chora-Sítio de Café, de carro. 

 

FIGURA 32:  Fonte: Googlemaps. 
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A pé – 39 minutos: 

Figura 23 - No caminho entre Chora-Sítio de Café, a pé. 

 

Fonte: Googlemaps. 

 

 

Chora/Primavera – Marina/lago – 23,5 km – alguém da vila se diverte indo ali? 

Não fico sabendo, mas tem rampas para quem tem lancha, e alguns ranchos são vistos da 

rampa da Marina.   

De carro, 25 minutos: 
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Figura 24 - No caminho entre Chora-Marina, de carro. 

 

Fonte: Googlemaps. 

A pé – mais ou menos 5 horas:  

Figura 25 - No caminho entre Chora-Marina, a pé. 

 

Fonte: Googlemaps. 
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Dos caminhos nas ruas da vila, mapas compartilhados pelo Agente Comunitário de 

Saúde (ACS), que tem como trabalho também caminhar. Ele caminha e escuta sobre os cuidados, 

a saúde. E diz, ao mostrar o mapa, que está ainda fazendo os registros, territorializando e 

compondo seu mapa, das ruas e suas caminhadas feitas.   

Figura 26 - Quem desenha e caminha pelas ruas? Mapas das ruas da vila. 

 

Fonte: Googlemaps. 
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Figura 27 - Quem desenha e caminha pelas ruas? Mapas das ruas da vila. 

 

Fonte: Agente comunitário de saúde (ACS), da unidade de saúde da família (USF) da vila. Fotografias: 

Luíza Câmara Maretto. Janeiro/2023.  

 

 

 

 

 

Sentipensando essas relações, faço um registro de meus trajetos que me fazem 

cartografar possíveis compreensões e vivenciais regionais...  
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Por terra...  

Penso que as conversas na vila não terão troca, já que os ritmos em mim desencontram. Chego 

no sítio que irei pousar alguns dias, e durmo. Acordo, escuto o entorno, tomo café e preciso ir. 

O tempo para estar ali já vem quase contado, então preciso ir. Estar? Ficar? Os ritmos em mim 

ainda desencontram. Passo na fazenda do senhor que me falou das origens dali, é perto do sítio 

que estou desta vez. Ele está ao longe, estou com receio, e também não consigo chamá-lo de uma 

forma que me escute. Sigo para a Vila, encontro Nina, e digo a que vim. Ela está comendo queijo 

com goiabada, vem até o portão, pergunta se vou caminhar mais esses dias, pela vila...Eu não 

sei se é naquela hora que devo, mas entrego o papel com o registro de nosso último encontro. 

Leio o poema pra ela, a gente sente? É rápido, poderia ter dito pra voltar depois, penso eu. Quem 

sabe ainda volto, nas idas e vindas das andanças, pra trocar, do rio, dessa vida retirante. Ela diz 

que a filha irá ler para ela, como ficou, nossa transcrição. Penso que poderia ter feito pequenos 

livretos, para entregar, esse registro, dessas histórias... deixo sempre para depois? Ou fica como 

imagem para a história coletiva, compartilhada...? Tempos sem ressentimentos, mas 

presentes...cultivar, tempos sem ressentimentos, mas presentes. Tempos de encontro que vão 

sendo atravessados, nas andanças pelas ruas até eu chegar, ali, aqui, em mim, em meu corpo e 

com essas relações. Caminhadas pelas ruas da vila, pelos encontros e tempos em cada corpo e 

lugar. Cada ser vivo um ritmo. Cada encontro de ritmos, tempos diferentes criados.... canções.    

PAISAGENS OU TERRITÓRIOS SONOROS 

“Ritmos de encontros”, por Luíza Maretto.  

Pelas regiões, entre, com a pesquisa e as relações... 

 

Caminhos regionais para a pesquisa? Saio de São Carlos, cidade entre morros e córregos. Clima 

mais frio. Faz parte de uma região, penso. Qual? Quando vou para Ribeirão Preto, onde minha 

mãe e irmão moram, ainda é interior de São Paulo. Mas o clima muda, dizem que essa cidade 

vive em “um buraco”, uma depressão. As duas cidades se comunicam, tem muitos vai e vens, de 

trabalho, estudo, entre outros. De Ribeirão Preto sigo para Batatais, onde tem avó, pai, tia 

morando, e passo por Brodowski, cidade onde tem o museu do Portinari e a família de uma 

amiga. Nesta passagem, criamos uma rotina de brincadeira que veio com minha mãe: passando 

por Brodowski olhávamos da estrada para o relógio da Igreja da cidade do Portinari algumas 

ruas perto da rodovia, para ver se conseguíamos ver as horas! Em Batatais, história de origem, 

vai e vem de Ribeirão Preto, muitas vezes, desde criança, inclusive para nascer. Nasci no hospital 

dessa cidade maior, mas só fui pra ser parida no hospital e voltei. Digo que sou Batataense. 

Apesar de no meu RG, estar como Ribeirão Pretana, e de ter vivido nessa cidade maior na 

adolescência. Onde nascer, onde criar-se, onde conviver. Sei que em Batatais estão minhas 
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marcas primeira da infância, e onde a maioria das minhas avós e avô esteve. Só um, da minha 

família nordestina, vivia em Ribeirão Preto. Então talvez, minha memória e meus mortos estejam 

em Batatais, e ali, minha origem, nessa terra. Bom, dessas relações, com a terra, sigo de Batatais 

para Franca: quase Minas, sempre falamos! Ali, minha mãe trabalha faz tempo, minha tia 

também. Outras relações com a cidade. Nos últimos anos, construo eu mesmo de estudo, 

pesquisa, aprendizado. Chego e vou. Chego e volto. Converso, reflito e volto. Dali, ainda fui 

movimentada a seguir mais, para Pedregulho. De Franca para Pedregulho. Mas não chego na 

parte urbana desta, vou para as áreas rurais. Dessa chegada, desse caminho desço, entre curvas, 

árvores, vou descendo, vamos descendo, pra chegar até a vila que chama para o encontro da 

pesquisa. Beira de rio é pra baixo? Desse começo de curvas parece uma delimitação física desse 

território, dessa região. Sinto como se essas curvas, descidas e depois, na volta, subidas, faz-se 

uma marca, um limite, contorno. Quais contornos são feitos em cada região? Chegando na vila 

Primavera, no Chora Neném, outras idas e vindas, por pouso, para escutar, reconhecer, 

curiosidades, andanças e caminhos... que falam sobre... muitas idas pra lá e pra cá. E das ruas 

mesmo da Vila, parece que vai ficando menor e maior, de cada rua, casa, é possível diferentes 

idas e vindas. Em dia de encontro com mais gente, caminhamos por cada rua. No dia do evento 

com mais gente, um aparelho audiovisual ficou registrando pelo alto, e a vila assim, pareceu 

maior. Parece que vamos aproximando e ampliando, ao mesmo tempo. Uma vila com poucas 

ruas, conforme vamos andando e conhecendo cada esquina, casa, mais história e esquinas e 

casas vão surgindo. Como se pelo chão, por terra, por cada encontro, micro, a coisa vai ficando 

maior, também, ampliada. Aprofundada? Outras tantas aberturas e vai e vens possíveis. Começo 

a falar também: sabe, ali?, na rua da SABESP? ou ali, onde tem o posto... ou até o mercado... na 

casa de fulana, na esquina da Igreja... Pontos que marcam um local com nomes de convivência 

com o lugar... de quem vai reconhecendo as esquinas e ruas pelo cotidiano com elas...  que se 

ampliam, quando chegamos perto. Cada proximidade uma profundidade? E as 8 ruas, mais ou 

menos, ficam cheias, preenchidas. Vendo as fotografias feitas de cima, do céu para baixo, acho 

tudo grande, maior do que quando vejo do mapa que está mais distante, do aplicativo do google 

maps. Até um céu mais perto amplia? Fico imaginando, por vezes, andar a pé também fora da 

vila, mas ando e andamos somente de carro, de um lugar a outro. De escutas em paragens. Cada 

tempo e caminhada em lugares, diferentes relações e imagens produzidas. Imaginações também, 

da fachada das casas, de como era antes quando contam, o tempo mesmo fica maior e o lugar 

bem diverso, viajando nesse tempo pelo espaço. Onde tem cimento e garagem, tinha terra e 

árvore. Antes não tinha tal horta, agora tem. Também numa casa que já foi morada de alguém e 

agora está abandonada na vila. É possível escutar muitas marcas de tempo e espaço, quando 

caminhamos e nos relacionamos. Olhar de cima, debaixo, de lado... muitas relações. Contar 

outras histórias.  
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Na banca de qualificação dessa pesquisa, a professora convidada pergunta: quando e onde você 

escreve? Durante o percurso? Em diferentes locais e momentos, penso. Marcas que o lugar pede 

e permite passagem. Mas sim, em cada lugar uma palavra surge, um jeito de escrever e surgir a 

palavra. Nossos pensamentos estão mesmo fincados onde nossos pés pisam, reafirmo. Cada 

tempo vivido no lugar também muda palavra que saí.  

Quando vou embora da vila primavera, sinto, até a saída da curva, até Franca, até Batatais, até 

Ribeirão Preto... cada um desses lugares vai me colocando outras demarcações e relações, 

contornos, climas, tempos. E parece que a região de maior limite dessa convivência vai até esta 

última cidade. Dali para São Carlos, outras relações?  

PAISAGENS OU TERRITÓRIOS SONOROS 

“Caminhos regionais para a pesquisa”, por Luíza Maretto. 

E então, de algumas caminhadas e relações, por lugares diferentes, escrevo ainda 

mais, desse tempo que atravessa os lugares:  

 

O tempo em cada vila é sentido de formas tão diferentes! Meu corpo sente, é atravessado pelos 

diversos ritmos. É a terceira vez que venho pra essa Vila de cá. Dessa vez, estou trabalhando em 

mais duas outras vilas, do lado de lá, mais perto de onde moro, em São Carlos.  

Na Vila de Santa Eudóxia, sinto a rotina mais veloz, não sei. As crianças correndo, a chegada e 

a partida em constante atividade de brincadeira e cuidado. Educar, estar, vincular, projeto que 

tem de acontecer com determinados horários de trabalho. Na Vila de Água Vermelha, a passagem 

fica mais em amplidão e abertura. O tempo se abre, e estar no centro de convivência, no centro 

comunitário, na biblioteca, no armazém da cultura, ali, vendo da janela a rua passar... em um 

ritmo que eu tenho mais abertura de escolher as atividades, os respiros...  

Nas águas quase mineiras, para chegar até aqui e aqui, sinto que o passo vai diminuindo. Sinto, 

na Vila Primavera, já no caminho e quando passo pelas 8 ruas, e depois pela estrada de terra... 

o ritmo vai me dizendo pra desacelerar... eu sinto que estou em outro tempo dentro, mais rápido, 

talvez, e que o encontro com fora, pode gerar desencontros. Fico receosa, com possíveis 

desencontros de tempos. Mas nesses caminhos, me sinto sendo atravessada por diferentes tempos, 

entre, na passagem, na escuta de ritmos em cada terra, território, lugar, região e suas relações 

que tem, e as que construo, costuro com, também.  

PAISAGENS E TERRITÓRIOS SONOROS  

 “Tempo em cada vila”, por Luíza Maretto.  
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4.2. Pelas águas 

Dessas relações produzidas pelos lugares, pelos territórios, uma região 

atravessada por terra, pergunto: e pelas águas? Algumas demarcações são feitas.  

A Vila Primavera encontra-se na Bacia do Rio do Prata, enquanto região da 

América Latina e, como nomeações de bacia do Brasil, fica localizada na Bacia do Paraná. 

Além disso, detalhando as características de cada região, encontramos as águas que 

rodeiam a Vila Primavera e estão por perto, na unidade de gerenciamento hídrico UGRHI 

Sapucaí Mirim/Grande, onde fazem parte o Rio Grande, os córregos Córrego/Ribeirão 

Buriti e Capanema, o poço do burro onde pegavam água, entre outros.  Essa microbacia 

a que faz parte tem relação com Minas Gerais, pois o Rio Grande em determinadas 

delimitações, faz divisa com este outro estado.  

Além das regiões hidrográficas nacionais, o estado de São Paulo tem seu 

território dividido em 22 Unidades Hidrográficas de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos (UGRHIs)¹, com suas respectivas bacias hidrográficas, que 

contemplam os 645 municípios do Estado. Essa divisão levou em consideração 

critérios hidrológicos, ambientais, socioeconômicos e administrativos, e foi 

motivada pela necessidade de viabilizar e otimizar fluxos técnico, político e 

administrativo, de forma que ambas as divisões, por bacia hidrográfica e por 

UGRHI, coexistissem na política estadual. 

Além disso, o Estado de São Paulo compreende rios de grande extensão, e para 

que pudesse se relacionar de forma a abarcar todo o seu território, foram ainda delimitados 

os agrupamentos das UGRHIs. Hoje, a Vila Primavera está dentro da Região Hidrográfica 

do Rio Grande. E como prática de atuação pelas águas, vê-se os comitês de bacias:  

Os Comitês de Bacia Hidrográfica, entes do Sistema Nacional de 

Gestão dos Recursos Hídricos, constituem o “Parlamento das Águas”, espaço 

em que representantes da comunidade de uma bacia hidrográfica discutem e 

deliberam a respeito da gestão dos recursos hídricos compartilhando 

responsabilidades de gestão com o poder público. 

Comitê é um termo que indica uma comissão, junta, delegação ou 

reunião de pessoas, para debate e execução de ações de interesse comum. Bacia 

hidrográfica é um território delimitado por divisores de água cujos cursos 

d’água em geral convergem para uma única foz localizada no ponto mais baixo 

da região. Unindo os dois conceitos: Comitê de Bacia Hidrográfica (CBH) 

significa o fórum em que um grupo de pessoas, com diferentes visões e 

atuações, se reúne para discutir sobre um interesse comum – o uso d’água na 

bacia. 

É por meio de discussões e negociações democráticas que os comitês 

avaliam os reais e diferentes interesses sobre os usos das águas das bacias 

hidrográficas. Possuem poder de decisão e cumprem papel fundamental na 

elaboração das políticas para gestão das águas nas bacias, sobretudo em regiões 

sujeitas a eventos críticos de escassez hídrica, inundações ou na qualidade da 
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água que possam colocar em risco os usos múltiplos da água, conforme 

assegurados em Lei. 20 (ANA) 

 Planejar com as águas, seus cursos, impactos e relações. Assim compreende-se, 

de certa forma, a realização dos Comitês gerenciadores das Bacias hidrográficas. Mas o 

quanto esses comitês escutam a vida dos rios e seus diferentes seres? Quais vidas 

podemos escutar? Os Direitos da Natureza, trazidos pelas perspectivas do pós 

desenvolvimento fazem essa discussão dos rios como sujeitos de direito, que dever ter 

voz. O quanto os escutamos e estão inseridos em nossas políticas públicas locais, 

regionais, territoriais? Alguns processos ambientais que fazem relações sociais, também? 

21 

Abaixo as figurações imagéticas mapeadas dessas marcas pelas águas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
20 Disponível em: https://www.gov.br/ana/pt-br/assuntos/gestao-das-aguas/fortalecimento-dos-entes-do-

singreh/comites-de-bacia-

hidrografica#:~:text=Possuem%20poder%20de%20decis%C3%A3o%20e,%C3%A1gua%2C%20conforme%20asseg

urados%20em%20Lei.  

21 Para acessar, os Planos Nacionais de Recursos Hídricos 

https://www.gov.br/ana/pt-br/todos-os-documentos-do-portal/documentos-spr/planos-de-bacia/planos-de-bacia; 

http://www.snirh.gov.br/portal/snirh/snirh-1/acesso-tematico/snirh/snirh-1/acesso-tematico/planejamento  

 

https://www.gov.br/ana/pt-br/assuntos/gestao-das-aguas/fortalecimento-dos-entes-do-singreh/comites-de-bacia-hidrografica#:~:text=Possuem%20poder%20de%20decis%C3%A3o%20e,%C3%A1gua%2C%20conforme%20assegurados%20em%20Lei
https://www.gov.br/ana/pt-br/assuntos/gestao-das-aguas/fortalecimento-dos-entes-do-singreh/comites-de-bacia-hidrografica#:~:text=Possuem%20poder%20de%20decis%C3%A3o%20e,%C3%A1gua%2C%20conforme%20assegurados%20em%20Lei
https://www.gov.br/ana/pt-br/assuntos/gestao-das-aguas/fortalecimento-dos-entes-do-singreh/comites-de-bacia-hidrografica#:~:text=Possuem%20poder%20de%20decis%C3%A3o%20e,%C3%A1gua%2C%20conforme%20assegurados%20em%20Lei
https://www.gov.br/ana/pt-br/assuntos/gestao-das-aguas/fortalecimento-dos-entes-do-singreh/comites-de-bacia-hidrografica#:~:text=Possuem%20poder%20de%20decis%C3%A3o%20e,%C3%A1gua%2C%20conforme%20assegurados%20em%20Lei
https://www.gov.br/ana/pt-br/todos-os-documentos-do-portal/documentos-spr/planos-de-bacia/planos-de-bacia
http://www.snirh.gov.br/portal/snirh/snirh-1/acesso-tematico/snirh/snirh-1/acesso-tematico/planejamento
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Demarcação das bacias da América Latina e Brasil :  

Figura 28 - Mapas das bacias hidrográficas da América Latina e Bacia do Prata.  

   

   

 Fonte: Googleimagens. 
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Demarcação das regiões hidrográficas do território brasileiro: 

 

Figura 29- Mapas das regiões hidrográficas do Brasil. 

 

Fonte: https://sigrh.sp.gov.br/divisaohidrografica  

 

 

https://sigrh.sp.gov.br/divisaohidrografica
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Demarcação das regiões hidrográficas – aproximação estado de São Paulo:  

 

Figura 30 -  Mapas das regiões hidrográficas do Estado de São Paulo. 

 

Fonte: Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo 

https://sigrh.sp.gov.br/divisaohidrografica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sigrh.sp.gov.br/divisaohidrografica
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Demarcação Unidades Hidrográficas do Estado de São Paulo: 

 

Figura 31 - Mapas das unidades hidrográficas de gerenciamento de recursos hídricos do Estado de São Paulo. 
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Fonte: Instituto Cartográfico Geográfico - http://www.igc.sp.gov.br/produtos/ugrhi.html 

 

 

 

 

 

 

http://www.igc.sp.gov.br/produtos/ugrhi.html
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Demarcação por agrupamentos e regiões:  

 

Figura 32 - Mapa da Regiões Hidrográficas do Estado de São Paulo. 

 

Fonte: Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo - 

https://sigrh.sp.gov.br/divisaohidrografica 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sigrh.sp.gov.br/divisaohidrografica
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Demarcação da unidade Sapucaí-Mirim: 

 

Figura 33 - Mapa da unidade  hidrográfica Sapucaí-Mirim. 

 

Fonte: Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo - 

https://sigrh.sp.gov.br/cbhsmg/apresentacao 

 

 

 

https://sigrh.sp.gov.br/cbhsmg/apresentacao
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Demarcação da Região do Rio Grande: 

 

Figura 34 - Mapa da bacia hidrográfica do Rio Grande. 

 

Fonte: Diagnóstico da Situação dos Recursos Hídricos do Rio Grande SP/MG – março 2008. Disponível 

em: https://pt.slideshare.net/imagenature/bacia-do-rio-grande-spmg-brasil-1869227 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pt.slideshare.net/imagenature/bacia-do-rio-grande-spmg-brasil-1869227
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Mapa interativo da região do Rio Grande:  

Figura 35 - Mapa interativo do Plano de Recursos Hídricos do Rio Grande. 

 

Fonte: Portal ANA. 

https://portal1.snirh.gov.br/ana/apps/webappviewer/index.html?id=bc18acffc4c341faa10af5c2a42f4a99  

 

Localização Usina do Estreito: 

Figura 36 - Mapa interativo do Plano de Recursos Hídricos do Rio Grande, localização usina do estreito. 

 

Fonte: Portal ANA. 

https://portal1.snirh.gov.br/ana/apps/webappviewer/index.html?id=bc18acffc4c341faa10af5c2a42f4a99  

https://portal1.snirh.gov.br/ana/apps/webappviewer/index.html?id=bc18acffc4c341faa10af5c2a42f4a99
https://portal1.snirh.gov.br/ana/apps/webappviewer/index.html?id=bc18acffc4c341faa10af5c2a42f4a99
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Figura 37- Tabela 1: informações topográficas da Baciaa do Rio Sapucaí-Mirim. 

 

Fonte: Companhia Ambiental do Estado de São Paulo 

 

Assim, algumas questões surgiram, também através desse percurso por imagens 

em outras cartografias representativas: como essas águas se relacionam com o território 

regional da Vila Primavera? Como interferem? Em conversa com um morador da região, 

ele conta das ações e do comitê da microbacia dali. Estes comitês são organizados para 

pensar e agir em regiões que se delimitam pelas águas. O que elas nos dizem de 

desenvolvimentos e possíveis envolvimentos? O megaempreendimento da usina 

hidrelétrica conta uma história de trabalho, também de diversão... pescaria, alimento, 

encontro com peixes em certa época, sombra das árvores na beira do rio em outras, lavar 

roupas, beber água em córregos em outros momentos...e contaminações nos atuais. 

Plantações de diferentes formas que transformam os cursos da água, também. E como 

transporte? Em certas épocas qualquer pessoa podia atravessar o rio, ao que contam, e em 

outros tempos mais atuais, os donos de rancho que o fazem, dizem. E por aí seguem 

algumas escutas dessas relações entre tantas outras possibilidades de escuta e 

construção...  
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Figura 38 - Na prainha, na beira do Rio Grande, olhando a barragem, da Usina. Janeiro, 2023. 

 

Fonte: acervo pessoal da autora.  
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Figura 39 - Na prainha, na beira do Rio Grande, olhando a barragem, da Usina. Janeiro, 2023. 

 

Fonte: acervo pessoal da autora.  

Figura 40 - Na prainha, na beira do Rio Grande, olhando a barragem, da Usina. Janeiro, 2023. 

 

Fonte: acervo pessoal da autora.  
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Não vivo tanto o tempo de escrita nas e com as águas do Rio Grande. Anseio, 

desejo, tento construir essa carto grafia, mas não consigo. O tempo de estar nessa relação 

é limitado. Outras relações com as águas se fazem. Assim, segue um percurso relacional 

expressivo escrito nesse caminho para sentipensar com as águas: 

Pelas águas... 

Águas circulam, não param, produzem encontros…  

Conversando com uma amiga, sua filha e seu filho, duas crianças, a gente imagina: o 

planeta, sua origem... ela é bióloga e acupunturista, estuda fluxos em diferentes camadas, 

corpos e conta, da placenta que se cria junto com o filho, é um órgão seu e do bebê, e 

tem água.  É líquido ali, na origem da vida. Dessa relação primeira, esse órgão que é 

junto, em relação, não está separado, penso, sentipenso. Vamos conversando disso no 

quintal de casa, e ainda do filme que assistiram: “Ponyo: uma amizade que veio do mar” 

(2008), do Studio Ghibli! Uma animação que conta de um ser que é da água e vai pra 

terra... E mais curiosidade vem: como se dá o surgimento da vida no planeta? Viemos 

das águas, enquanto vida que somos... e alguém pergunta: “mas se o planeta não pára 

de girar, como as águas não caem?” Hmm... tem uma tal força que segura, conecta, traz 

para o centro do chão. “Mas e como a gente tá na Terra e não percebe que ela tá se 

movimentando?” O dia, a noite... faz ver, sentir... e chegamos a uma sabedoria, quem 

sabe: as águas! As águas mostram o movimento da terra, elas não param, como o planeta 

não para. E circulam por todo a Terra e por todos os corpos. As águas circulam pelos 

ares, pelos mares, pela terra, pelas plantas, por humanos... E não param. Um contínuo 

movimento. Ponyo, personagem do filme, quer deixar de viver nas águas, para viver na 

terra, porque ela fez uma amizade, criou afetos. A placenta é um órgão que é junto. Dessa 

relação primeira de afeto, o estar com, pelas águas, com tatos? Com águas que fazem 

circular? Nosso sangue carrega, flui. Dessas águas dizem que nossos afetos também 

podem ser carregados. Imagens águas afetos. Assim… quem sabe… se vivemos numa 

cidade com rios poluídos, que afetos circulam? Quais conexões? Se os rios são 

comprimidos em asfaltos e inundam, transbordam, como sentimos isso, assim, também? 

De águas represadas, barreiras, barragens...Um choro, um desague...Quais afetos criam 

relações, quais relações criam afetos... entre movimentos, memórias, convivências, 

sentimentos... corpos atravessados por águas... terras atravessadas por águas... corpos-



131 
 

territórios humanos, corpos-territórios bichos, corpo-territórios plantas... corpos 

d’água...   

O que cada água que circula no lugar diz de nossas águas, sentimentos, memórias e 

envolvimentos?  

PAISAGENS ou TERRITÓRIOS SONOROS  

Leitura “Corpos d’água”, por Marina Matteu. 

4.3. Entre águas e terras...  

 

Assim, ficam ainda várias questões, curiosidades, afetos, chamados de como 

estabelecer conexões entre os territórios que possam potencializar e reconhecer uma 

região. Pelas relações produzidas e tempos atravessados em cada contexto? Planejar com 

a paisagem e com as bacias hidrográficas? Com os caminhos e movimentos realizados? 

Com as produções da forma que são feitas em proposições com outras? Com quais 

desejos, potências, cuidados? Território-região como uma proposta teórico-política-

metodológica?  

Algumas outras perguntas ainda ficam para aprofundar essas relações: como é 

viver ali? Quais caminhos percorridos cotidianamente? E como desenvolver formas de se 

envolver? Algumas metodologias de compreensão micro e macro já existem. 

Cartografias, diagnósticos rurais participativos22... Mas como reconhecer e movimentar 

através do encontro e de diferentes relações de escuta?  Propostas que inspiram relações 

com os territórios relacionais. Como é viver bem, bem viver? Cartografias outras 

possíveis, quais? Como reconhecer os não humanos fazendo parte do território?  

Nesse processo vivido dessa dissertação, escutar as histórias de antes e como foi 

construindo o lugar, pode ser um caminho também para ir escutando esses diferentes 

seres...e marcas produzidas por eles... para realizar possíveis alianças que nos façam 

escutar a diversidade da vida dos territórios... 

As possibilidades de aliança não se dão só no plano das relações sociopolíticas, 

no plano das ideias, no que é possível estabelecer de colaboração entre uma 

nação e outra, entre uma sociedade e outra. Quando eu vou a um riacho, a uma 

fonte, a uma nascente e sinto beleza e fico comovido com a água que está 

naquela fonte, naquela nascente, eu estabeleço uma relação com ela, converso 

com ela, eu me lavo nela, bebo aquela água e crio uma comunicação com 

 
22 Para acessar uma referência nesse sentido:  chrome-

extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://jararaca.ufsm.br/websites/deaer/download/VIVIEN/Texto01/M

anualDATER.pdf  
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aquela entidade água que, para mim, é uma dádiva maravilhosa, que me 

conecta com outras possibilidades de relação com as pedras, com as 

montanhas, com as florestas. (...) As relações não são percebidas como 

potência que ocorre só entre pessoas, no sentido comum em que nós 

entendemos as pessoas, as relações humanas, as relações sociais. Elas são 

alianças com muitas outras potências que estão dadas, que são possíveis. O 

raio, a chuva, o vento, o sol, a brisa, as paisagens. Aliança é troca com todas 

as possibilidades, sem nenhuma limitação (KRENAK, 2016, p. 172).  

 

 

PAISAGENS OU TERRITÓRIO SONORO 

Leitura trechos da entrevista “As alianças Afetivas”, por Luíza 

Maretto. 

E “Caminho das águas na Rosa dos Ventos” 

 

Como inspiração teórica, conceitual, política e prática, dessas relações que podem 

ser construídas, Escobar (2005) traz em seu texto “O lugar da natureza e a natureza do 

lugar”:  

Os ativistas introduziram outras inovações conceituais importantes, algumas 

das quais apareceram no processo das negociações com o pessoal de um 

projeto de conservação da biodiversidade do governo, com o qual vêm 

mantendo uma relação difícil e tensa, mas frutífera de muitas maneiras. A 

primeira é a definição de “biodiversidade” como “território mais 

cultura”. Estreitamente relacionado a isto está uma visão do Pacífico como 

um “território-região” de grupos étnicos, uma unidade ecológica e cultural, 

que é um espaço laboriosamente construído através de práticas cotidianas 

culturais, ecológicas e econômicas das comunidades negras e indígenas. 

São precisamente estas dinâmicas ecoculturais complexas as que raramente 

são levadas em consideração nos programas do Estado, os quais dividem o 

território de acordo com seus princípios –por exemplo, a bacia do rio, 

dessa maneira passando por alto a complexa rede que articula a atividade 

de vários rios– e que fragmenta a espacialidade culturalmente construída 

de paisagens particulares, precisamente porque não vêem a dinâmica 

sociocultural. 

Poder-se-ia dizer que o território-região é uma categoria administrativa 

de grupos étnicos que aponta para a construção de modelos alternativos 

de vida e sociedade. O território-região é uma unidade conceitual e um 

projeto político. Carrega uma tentativa de explicar a diversidade biológica 

a partir da lógica cultural do Pacífico (ESCOBAR, 2005, p. 78, grifo nosso).   

 

Territórios coletivos demarcados podem ser vistos em contextos de territórios-

região, com ações que potencializam economias locais e formas de governabilidade com 

autonomia territoriais, construindo-se como componentes de estratégias regionais 

(ESCOBAR, 2005). Ademais, ampliando e refazendo o vínculo entre natureza/cultura, 

para além da separação provocada pela modernidade e colonialidade, pelo progresso que 

provoca a ocidentalização das relações com os territórios. Assim, compreender terras, 

águas, gentes, bicho, plantas... suas histórias de convivência e interação, através de afetos 

críticos, sensíveis, decoloniais.  
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Está claro que os lugares estão sendo progressivamente submetidos às 

operações do capital global, de modo ainda mais acentuado na era do 

neoliberalismo e da degradação do Estado-nação. Contudo, isto só outorga 

caráter mais urgente à questão das regiões e das localidades. Redes tais como 

as dos indígenas, dos ambientalistas, das ONGs e outros movimentos sociais 

estão tornando-se mais numerosas e adquirindo maior influência nos níveis 

locais, nacionais e transnacionais. Muitas destas redes podem ser vistas como 

produtoras de identidades baseadas-no-lugar e ao mesmo tempo 

transnacionalizadas. Também se podem considerar como produtoras de 

“glocalidades” alternativas àquelas do capital, dos meios de comunicação e da 

cultura global. Todas as glocalidades são tanto locais como globais, mas não 

são globais e locais da mesma maneira (Dirlik, 2000). É importante considerar 

aquelas que promovam uma política cultural em defesa do lugar e da natureza. 

Estas glocalidades poderiam propiciar reorganizações visíveis do lugar de 

baixo para cima e a reconquista do espaço partindo do próprio lugar em que 

operam. A criação de mundos regionais –regiões completas, tais como 

ecossistemas particulares ou localidades interconectadas– está-se 

transformando num processo cada vez mais sobressalente e disputado 

com a crescente globalização. Atores emergentes, práticas e identidades 

configuram o processo da criação de mundos socioculturais e 

socionaturais. E ainda que as redes da criação de mundos sócioculturais e 

socionaturais estejam cada vez mais atadas às redes da economia e às 

tecnociências (Castells, 1996), os atores baseados-no-lugar são cada dia mais 

capazes para negociar todo o processo da construção do mundo (ESCOBAR, 

2005, p. 80, grifo nosso). 

 

Encontra-se uma potência grande em mundos diversos, que não se separam, mas 

que são considerados sócionaturais, de natureza e cultura, lugares da natureza e natureza 

do lugar que se constroem, em regiões singulares e relacionais.  

Memórias e histórias de relação. Caminhos para sentipensar com a terra, em 

ontologias que possam invocar as relações, de tempos ancestrais de convivência, diz 

Ailton Krenak, de territórios que são convivência. De uma escuta decolonial, onde as 

tramas dos territórios são feitas por meio físico, ambiental, topográfico, morfológico, 

cotidiano de gente, de bicho, de planta... formas de cultivar a terra, escutando-a. Outras 

cartografias traçadas... Linhas afetivas e críticas... traçadas pelas escutas do lugar, com o 

lugar... No Livro “Futuro Ancestral”, no capítulo intitulado “Cartografias para Adiar o 

Fim” (2022) lemos: 

O desafio que proponho aqui é imaginar cartografias, camadas de 

mundos, nas quais as narrativas sejam tão plurais que não precisamos 

entrar em conflito ao evocar diferentes histórias de fundação. É 

maravilhoso que ainda existam essas memórias nas tradições de centenas de 

povos, seja nas Américas, na África, na Ásia… Essas narrativas são presentes 

que nos são continuamente ofertados, tão bonitas que conseguem dar sentido 

as experiências singulares de cada povo em diferentes contextos de 

experimentação da vida no planeta. Há algum tempo, apesar de sempre pensar 

a partir de onde estou — a beira desse rio —, quando disparo minha visão sobre 

outros lugares da Terra, as cartografias sonhadas que vejo incluem aquela 

imagem fantástica do astronauta que, olhando do céu, exclamou: “A Terra e 

azul!”. O planeta é mesmo maravilhoso e abraçado, em várias tradições de 
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povos ameríndios — da Terra do Fogo ao Alasca —, por uma poética permeada 

de sentido maternal (KRENAK, 2022, p. 19, grifo nosso).   

 

PAISAGENS OU TERRITÓRIOS SONOROS 

Leitura trecho “Desafio de imaginar cartografias”, por Luíza Maretto. 

Cartografias de envolvimento com os territórios. Histórias e narrativas que dizem 

dessas relações diversas, singulares e compreendendo que estão em relação. Regiões que 

são nomeadas pelas conexões que estabelecem com a produção de vida. Através de 

ontologias que contam histórias desde a origem em relação entre gente, bicho, águas, 

plantas.  

Nossos parentes Guarani da Mata Atlântica, dessa borda de mar que 

chamam de “nhe ere”, ou lugar que produz vida, pensam na região como 

uma paisagem e, ao mesmo tempo, uma fonte incessante de vida. A 

primeira vez que esses queridos parentes compartilharam comigo sua narrativa 

de criação de mundo, aprendi que dois gêmeos primordiais tiveram que dobrar 

a Serra do Mar e fazer esse contraforte para que a Água Grande, o mar, não 

avançasse sobre o continente. Achei linda essa história que explica a topografia 

— a formação das montanhas, dos vales, dos corpos d’água de onde se habita 

(KRENAK, 2022, p. 19, grifos nosso).  

 

Podendo refirmar, assim, quem sabe, ontologicamente o que é território e região, 

como lugares de produção de vida.  

(...) os Maxacali passaram os séculos XVII, XVIII e XIX sem lugar para 

descansar a cabeça. Pois agora decidiram ocupar um antigo território de 

suas narrativas, e esse povo é capaz de reconstituir toda a fauna e a flora 

desse lugar onde quase não existem mais bichos e plantas. Em meio ao 

deserto de pasto em que a região foi transformada durante o século XX, 

conseguem ver a floresta e invocar o nome de todos os insetos, os repteis, os 

pássaros, os animais peçonhentos, as plantas e os fungos que existiam ali e 

apontar o lugar de cada um na paisagem. Qualquer estudioso ficaria admirado 

com esse inventário e com a maneira que eles são capazes de restituir a essa 

terra a presença de seres que já foram extintos: os Maxakali estão ali 

representando todo esse gradiente de vida. Em meio a uma mentalidade 

fazendeira, conseguem enxergar um território cheio de espíritos e falar 

com o mundo invisível. Um povo como esse, mesmo quando expropriado de 

tudo e sem ter nem chão para pisar, ainda consegue recriar um lugar para ser 

habitado (KRENAK, 2022, p. 19 e 20, grifo nosso).   

  

De uma escuta profunda, sensível dos vários mundos que compõem os territórios, 

a força de reviver, restaurar, reflorestar. Um aprendizado através dessa sensibilidade de 

cuidado e pertencimento pelo cuidado. De uma paisagem de envolvimento. Linhas 

traçadas sensíveis, críticas, afetivas, decoloniais. Cartografias de encontros. Cartografias 

de envolvimento.  

PAISAGENS OU TERRITÓRIOS SONOROS 

“Caminho das águas na Rosa dos Ventos 2”, Pocinhos do Rio Verde. 
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5. CARTOGRAFIAS DOS ENCONTROS  

 
Dos encontros vividos entre pesquisadora e territórios que se encontram, corpos-

presenças, corpos-escutas… 

5.1 De como chegar no lugar – antes, o caminho que se traça, marcas do caminho...  

 

PAISAGENS OU TERRITÓRIOS SONOROS 

“Caminhada de manhã”, no braço do Rio Grande. 

O ritmo e o tempo limites de “estar com” se impõe. Todas(os) temos limites, os 

encontros tem tempo, e esse fazer? O tempo e propósito de cada ação, intervenção...  

 Escrevo o projeto para entrar no curso do mestrado. Antes disso ainda, minha mãe 

sinaliza a proximidade entre o que penso, sinto, reflito, faço, além de autoras(es) e 

referências que uso com o trabalho da professora do programa do Mestrado em 

Desenvolvimento Regional da FACEF. Encontros que vão se alinhavando, chamados. 

Sim, cada caminho vai sendo construído em tempos e espaços anteriores. O passado 

constrói nosso presente e está presente no nosso futuro, também. Então essa história 

começa nas relações construídas, e continua até depois que eu terminar o mestrado. Bom, 

pois escrevo o projeto de mestrado e sinto uma força do encontro, já nesse momento. Do 

processo seletivo, começo o percurso das disciplinas e das conversas com a orientadora, 

a professora indicada por minha mãe. Apresento o que me move, e ela logo de início 

confirma, afirma, compartilha: é por aqui, então, que vamos! Sentipensar com a terra que 

abre para os estudos críticos do desenvolvimento; e para referências decoloniais e estudos 

para se fazer entre, com. 

Realizo um curso de extensão sobre a pesquisa com referencial acadêmico 

decolonial, e deste, muita base é trazida para meu caminho. Alguns escritos me movem e 

o fazer que não é sozinho, coloca-se como uma das prioridades. Das palavras escritas 

durante esse processo, algumas várias trocas com uma amiga que faz doutorado com 

cartografias e falamos: quanto de vozes de diferentes lugares, não somente da ciência, 

podemos escutar para fazer pesquisa; quanto é preciso conectar pessoas que fazem 

pesquisas com paradigmas não hegemônicos; como falar entre e com dá força para uma 

caminhada que desafia passos delimitados por outras/os. Gente que faz antes de mim e 
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faz com, dando força e sentido pra seguir. Encontros e força também para se aliar a outras 

vozes fazendo outras ciências, entrelaçando, costurando, tecendo.  

Após esse curso de extensão, no caminho do mestrado, começamos a estudar e 

trazer outras pessoas para próximo. A orientadora convida alunas de graduação que 

querem realizar uma pesquisa de iniciação científica, e iniciamos os encontros e leituras. 

Virtuais, presenciais, relacionais. Destes primeiros encontros, algumas escritas surgem. 

Aqui, textos escritos nos e com os encontros dos grupos de estudo:  

 

PRIMEIRO ENCONTRO  

Entre voos e caminhadas  

....sulear... 

 

Pesquisar... entre o céu e a terra, encontrar ecos, reconhecer caminhada com... 

“a arte indica essa presença das estrelas na terra”, ela lê e compartilha sua 

leitura. Assim, pesquisas sentidas e compartilhadas. Encontros militantes 

intergalácticos entre mulheres, seres vivos diversos, povos míticos, sociais, 

culturais, por que não, cósmicos. União entre. Pluriversos... Alianças afetivas 

e produção de desejo e de vida. Uma viagem desejante com tesão e 

encantamento. Reencantamento, sorrisos, parcerias. Alegria é revolucionária e 

sustenta caminhada.  

Então fica combinado e permitido: voos teóricos e metodológicos e 

caminhadas com/em territórios vivos e que nos tocam, que tem abertura de 

gente aberta.  

Viramundo virado, em festa, trabalho e pão... em transição, histórias 

compartilhadas, dentro em comunhão com fora. Manifestos, manifestando e 

transformando, gritando para lutar, faísca, desejo querendo estar, giro 

decolonial, epistemológico, ontológico, conhecimento desde baixo, si 

reencontrar no coletivo, com força, entusiasmo e instigas... COM: chama que 

move. Chama que faz caminhar. Caminho que nos chama... e aquece...  

Micro climas desejantes, micro climas sociais, micro territórios de relações, 

micro sensações no rosto de micro músculos que se abrem para novos ou 

velhos movimentos com saudade e surpresa, micro movimentos de sorrisos e 

palavras...moleculares...abrindo caminhos molares... Corporificar sentidos e 

parcerias, incorporar palavras e caminhadas... corpolínguas, cartografias, 

queer escutas... escutas... não falta! Não, não falta subjetividade capitalista, 

exploração! É vivo a vida... em desvios, vias de dentro, veias que circulam.... 

virar o mundo, ver o mapa do planeta terra em outra posição, reposicionar a si, 

a escuta, o olhar... corpo, olhos, ouvidos... transver a terra, escutar quem faz 

sentir... sentir em escuta de territórios vivos...  sentipensar com a terra...  

 

Ui, é coisa potente, hein?! Então, atenção! Que é voo e caminhada... ares e 

chão... 
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Sou viramundo virado 

Nas rondas da maravilha 

Cortando a faca e facão 

Os desatinos da vida 

Gritando para assustar 

A coragem da inimiga 

Pulando pra não ser preso 

Pelas cadeias da intriga 

Prefiro ter toda a vida 

A vida como inimiga 

A ter na morte da vida 

Minha sorte decidida 

Sou viramundo virado 

Pelo mundo do sertão 

Mas inda viro este mundo 

Em festa, trabalho e pão 

Virado será o mundo 

E viramundo verão 

O virador deste mundo 

Astuto, mau e ladrão 

Ser virado pelo mundo 

Que virou com certidão 

Ainda viro este mundo 

Em festa, trabalho e pão 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mCg023ucMpM 

 

PAISAGENS OU TERRITÓRIOS SONOROS 

Leitura “Primeiros encontros”, por Luíza Maretto. 

 

SEGUNDO ENCONTRO 

...em atravessia... 

...caminhada... 

... processo... 

Não vamos chegar, não é mesmo? Então tá, não vamos chegar, então 

entrega... 

 

...“nós aqui, entre o céu e a terra”, em movimento... 

 

(não esperem sempre, mas com afeto, palavras escutadas, de um ouvido que 

devolve, ouvido, boca, boca, ouvido, ouvido, boca... escuta, voz, voz, escuta, 

corpo coração abraço cabeça, acolhe, escuta, diz, escuta, acolhe... ou melhor, 

vamos esperar... lentificar, lente ficar, ficar, caminhar em PAUSA) 

 Por que não? Por que sim?  

Nós aqui, entre o céu e a terra, movimentos, territórios caminhantes... 

diferentes mitos... mitos modernos, com sujeitos mercadológicos que nos 

desenvolvem... mitos originários com sujeitos natureza, avô rio, mãe água...nos 

envolvem... em encantamento, produção de encantamento.... linguagem 

poética, sentir, afeto, dar corpo à beleza, cultivar sementes poesia... “novas 

formas, novos interesses?”. O COMO importa... o CAMINHO de desejo e 

https://www.youtube.com/watch?v=mCg023ucMpM
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afeto... borbulhando... novos interlocutores... “não faz grupo sozinho”... grupo. 

SENTIR que é ali. Escuta dos de território vivos, alguns que choram nenês, na 

vila da primavera, com o avô que recebe pertim das águas do estreito. Estreito 

encontro afetivo, escutar. Escutar objetivos. Escutar guias da caminhada: a 

alegria é revolucionária. Tempo e espaço si entregar para o ENCONTRO. 

Novos formatos. Coletivos. No grupo a diferença se faz, é acolhida, cria corpo, 

tem pertencimento. Encontros. A DIFERENÇA é validada no grupo. 

Globalização como conexão planetária é contra-hegemônica. Contra 

colonização. Contra? Guerra? Oposição? O outro a outra podem ser melhores, 

também. Quando eu falo demais, eu nem me escuto. Nem escuto, nem eu, nem 

o outro ser. Falar demais, cala a escuta. Aprender a escutar territórios que são 

vivos. Córrego vivos. Direitos da Natureza. Bem Viver. Projetos decoloniais 

de vida... Como viver? Como bem viver? ... entrar nesse universo.... como 

entrar?  

 

“Mulher, em caso de dor ponha gelo, mude o corte de cabelo, mude como 

modelo, vá ao cinema dê um sorriso, ainda que amarelo, esqueça seu cotovelo 

/ Se amargo for já ter sido, troque esse vestido, troque o padrão do tecido, saia 

do sério deixe os critérios, siga todos os sentidos, faça fazer sentido, a cada 

mil lágrimas sai um milagre / caso de tristeza vire a mesa, como só a 

sobremesa coma comente a cereja, jogue para cima faça cena, cante as rimas 

de um poema, sofra penas viva apenas, sendo só fissura ou loucura, quem sabe 

casando cura ninguém sabe o que procura, faça uma novena reze um terço, 

caia fora do contexto esqueça o seu endereço, a cada mil lágrimas sai um 

milagre / mas se apesar de banal, chorar for inevitável, SINTA o gosto do sal, 

gota a gota, uma a uma, duas três dez cem mil lágrimas, sinta o milagre, a 

cada mil lágrimas sai um milagre, cante as rimas de um poema, sofra penas 

viva apenas, sendo só fissura ou loucura, quem sabe casando cura ninguém 

sabe o que procura, faça uma novena reze um terço, caia fora do contexto 

invente seu endereço, a cada mil lágrimas saí um milagre...”  ( 

https://www.youtube.com/watch?v=Dxg3TOPzBro )  

 

Deixar entrar, interestelar ( 

https://www.youtube.com/watch?v=Zt0sFVpBZPo ), valores das estrelas, na 

terra, valores da terra nas estrelas, em movimento dentro, habitação desde 

dentro de outros valores e movimentos... constelação... escutar na outra algo 

que habita em mim? Habitar em mim, por estar com... Diferentes corpos em 

pesquisa, em caminhada de construção de pesquisa... produzindo 

composição... cuidado para não fragmentar estando com? Cuidar de si é cuidar 

do outro, cuidar do mundo é cuidar de si... me/nos dedicar uma canção 

interestelar, entre... coletivas, grupas, FAZER COM. Toda pesquisa é ato 

político... contorno, entorno... Pesquisar é desconstruir, descolonizar... 

reinventar? Então o objetivo é um guia? GuiAção?  

Deixar entrar e sair, nos relacionar, em relação... em transição, em 

desconstrução, em composição... conexões planetárias... ir ao encontro, guia 

que se faz com...  

 

“Nos perguntamos: como articular saberes diversos, criar ações 

interinstitucionais consistentes e trabalhar mais e melhor colaborativamente? 

Imaginar possibilidades – minibibliotecas itinerantes, estágios para 

estudantes, ENCONTROS interdisciplinares, cooperações e intercâmbios. Nos 

parece que se não agirmos nessa direção, continuaremos confinadas....”  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Dxg3TOPzBro
https://www.youtube.com/watch?v=Zt0sFVpBZPo
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“Comecem a produzir floresta como subjetividade, como uma poética de vida, 

cultivem essa lógica dentro de vocês, diminuindo a velocidade, essa tensão 

que a vida implica, e criem uma essência afetiva, colaborativa, que é a 

natureza da floresta” 

(https://conexaoplaneta.com.br/blog/comecem-a-produzir-floresta-como-

subjetividade-como-uma-poetica-de-vida-diz-ailton-krenak-em-encontro-

portugues/ ) 

 

Cultivar floresta... reflorestar... então calma, veja, olhe, escute... o TEMPO de 

sentir... “um bem comum. Caso queiram (...) assentar, por um tempo, recostar 

um pouco, ficar aqui”, e caminhar... pelos territórios e encontrar desejos, de 

cada uma, de cada território, de cada encontro de territórios que somos e 

encontramos e fazemos... encontro de desejos e afetos é tempo... tempo de 

encontro... do “erro”, da folha que cai da parede no chão, na madrugada e diz, 

no verso e reverso, na frente e em seu avesso, no papel dobrado da obra feita 

em movimento, das músicas em memórias compartilhadas, dos textos, da 

dança no intervalo, do corpo, dos afetos... então, ficar em pausa, pra poder 

seguir, sentir... vir e ir pra poder escutar. Entrar em pausa? Em silêncio? 

Silenciar... gostar de estar... se emocionar... 

 

O mais profundo é a pele, chorar, cheirar, fluir, espaço de não precisar, permitir 

ir na valsa, pra poder fazer festa... ritmos... os sons que são feitos de 

intervalos... se apaixonar pelo processo, com o processo, se apaixonar... é 

importante...  

 

... talvez porque antes, antes o tempo não existia.... 

... a criação está a todo momento e lugar acontecendo... 

(... paisagens originárias para inspirar a arte do encontro...) 

 

 

Marcas-palavras inspiradas em encontros, em DIÁRIOS DE 

MOTOCICLETA, de mulheres no/do sistema solar, no/do Planeta Terra, 

da/na América Latina, Brasil, interior de São Paulo 

 

PROJETO DE ARTES – BIENAL/SP 2021 

(fotografia do folheto da obra “nós aqui, entre o céu e a terra”) 

Movimentar, verbar - https://www.youtube.com/watch?v=CEWQAxdy4pk (Em 

transição) 

 

PAISAGENS OU TERRITÓRIOS SONOROS 

“Segundos Encontros”, leitura por Maria Eduarda Silva Valentim. 

 

Destes encontros e palavras escritas, lidas e compartilhadas, entre possíveis 

pesquisas, surge uma questão: onde? Onde integrar ações e desejos? Intervenções, 

https://www.youtube.com/watch?v=CEWQAxdy4pk
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caminho de pesquisa? Qual ou quais territórios? Uma antiga orientanda da professora nos 

integra - traz um pedido, convite: existe uma vila que ela conhece, ali perto de Franca, 

ainda no interior de São Paulo, que ela diz precisar de ajuda. Esta antiga orientanda 

também faz formação em psicodrama com a orientadora; e ainda mais uma pessoa é 

convidada (também psicóloga e psicodramatista em formação), e que é referência de 

atendimento de psicologia pelo Centro de Atenção Psicossocial do município sede da vila. 

Pedregulho, é a cidade. Chora Neném é lugar, o povoado, a Vila Primavera.  

Assim, vão se unindo desejos, chamados e possibilidades. Um lugar, um território. 

Qual o tempo para ir e fazer com? O que se coloca como necessidade?  

Um grupo de pesquisa passou a se encontrar. Alguns encontros foram de leituras, 

outros de trazer leituras acadêmicas e sensíveis. Outro, foi de exercícios com o corpo e as 

artes. Cartografar sensivelmente como guia. Como habitar esse território comum? 

Escritas, desejos e prazos. Bom, tínhamos o prazo acadêmico para a escrita dos projetos 

de iniciação científica e mestrado em vista. Tínhamos e temos a distância em quilômetros 

de estrada de onde moro. Temos os encontros que se fizeram possíveis e potentes, a cada 

um, uma força pulsava.   

Destes passos dados, reunimos estudantes de graduação, antigas orientadas e 

alunas da professora orientadora, profissionais da Casa do Encontro que trabalham com 

psicodrama, e fomos para uma primeira visita, um primeiro encontro em fevereiro de 

2022. Este foi combinado com a moradora do bairro, que tem já relações construídas com 

a psicóloga, antiga orientanda da professora. Deste dia, palavras escritas, cartografadas: 

O que nos leva? 

 

Aqui, em mim, as águas. E o encontro fazer com (outras) mulheres.  

Lá, um lugar que tem seu nome originado no choro de crianças nascidas de 

mulheres que ficam, enquanto os homens vão. E antes, antes disso? Fazenda 

Primavera, vila primavera. E antes, antes disso?  

... 

... 

... 

Estradas, carros, homens dirigindo, parceiros, companheiros. Mulheres que 

entrelaçam. Como se entrelaçam? A estrada vai se afunilando, e mais mata vai 

ficando ao redor. Lugar, pequeno lugar. Ruas e paisagens. 8, se me lembro 

bem. O número de pessoas, ficamos assuntando e descobrimos depois, 260 

moram, ali.  
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Chegamos caminhando, pela caminhada. Parada na segunda rua da vila. O 

senhor, um dos mais velhos ali, conversa em sua casa, brinca com o bebê e tem 

um pote de arnica com álcool pra cuidar das dores do corpo em cima de sua 

mesa.  A busca por um canto pra morar. Também. Essa é uma das histórias que 

ele conta. E como morar, naquele canto. Saímos em caminhada, na esquina, 

outros homens mais velhos contam a história do lugar. Ali, era sede onde 

recebiam as pessoas que iam trabalhar na usina. Pois da usina, a energia 

“limpa” que leva pessoas pra morar ali. Pra estar de passagem ali. Os homens 

vão (foram), as mulheres e as crianças ficam.  Ficaram. Mais uma andada, 

chegamos até o esquinão e em roda com (as) mulheres. Primeiro, nada a contar. 

Depois, histórias dos filhos que vão... buscar em outra terra melhores 

condições de vida. Histórias das brincadeiras das crianças, histórias de ali, ser 

um lugar bom e livre pra brincar. Imaginação de festa, luzes e encontros no 

terreiro em frente à Igreja e salão ao lado, pra estar. Quem já veio ajudar? 

Empresas, usinas... hotel... trabalhos... onde buscar? Na roça as mais velhas 

vão, e os mais novos, as mais novas? E o rio? E as águas? Somem na paisagem 

da usina? Parece que sim, mas banho na represa tem... Da esquina, a chuva 

vem molhar. Entramos na casa de uma das cuidadoras das crianças, da creche 

do lugar. Acordos políticos, casa aberta... as crianças ainda choram? Mais 

dentro, mais pra dentro, drogas, roubos? Como a vida está ali? Quem convive? 

Como convive? Quem cuida? Como se cuidam? O que se relaciona? Como se 

relaciona? E vamos caminhar pra escutar a casa na estrada de terra. Ela mora 

ali e sua cachorra também. Um jardim, um cuidado de jardim. Um cuidado de 

casa. Uma escuta do redor da casa. O entorno, a vista, a casa bem cuidada, as 

lembranças. O que é um bom lugar pra morar? Mulheres que trabalham e 

cuidam. Vasos com plantas, desejos... Voltamos a caminhar. E a liderança de 

lá? E as histórias de mortes, encontros, saúde, instituições... conhecemos 

algumas e “sem terra” é nome de alguém que vive em caminhada. Estamos 

caminhando, tem até uma casa pra alugar ou vender ali. Passagem. Estar em 

caminhada e de passagem. Creche, unidade de saúde, quem está ali? Estado, 

organizações... bares! Beber é se divertir!, segundo nos contam. Uns bebem, 

outres veem outres que bebem. E por aí vai...Uma estrada pela cidade. 

Atravessa, contorna a cidade. Cidade passagem. Caminhamos e escutamos. 

Conversamos. Voltamos para o ponto de partida. Pra onde ir? Despedidas, 

quem sabe retornos... (como, quando)... 

E vamos... Bem perto dali, mas não ali... mais estradas... outros cantos... E a 

pausa para um café: bolo, pão, queijo, goiabada... sítio, terra de café. O rio, a 

represa se vê dali! E tudo é entrelaçado com tantas linhas e camadas a mais, a 

menos... trocamos. O que fazer? Tempo de estar. Precisamos ir, precisamos 

ficar. Intimidade de reconhecer que são pessoas que desejam e veem através 

de um posicionamento em comum. Imersão. Tempo outro de viver. Mas temos 

de ir. E os afetos? As decisões nos atravessam...o tempo do relógio e o tempo 

de viver. O que cada pessoa sentiu? Chamou atenção, foi chamado por? Gente 

que se encontra.  

Voltar... sinto o tempo de presença que vivemos. Outro tempo, intensidade da 

viagem. Da caminhada. É uma caminhada de escutas e afetos. Outra 

caminhada, outros encontros. Como cultivar? Ficar? Sentipensar... 

Respira e escuta, cultivar a caminhada pelo gosto. Gosto de fazer. Tudo se 

entrelaça, sentipensar com a terra... e agora?  

O que nos leva? A própria terra? O que levamos?  

 

(finalizo o dia com memórias e afetos, encontros e risadas)  

 

Ir e ficar... passagem... casa...  
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Lembro do poema do livro: “como se fosse a casa (uma correspondência)” – 

de Ana Martins Marques e Eduardo Jorge.  

PAISAGENS OU TERRITÓRIOS SONOROS 

“O que nos leva?”, leitura por Lívia Prado e Luíza Maretto. 

Poemas - livro “Como se fosse casa”, leitura por Amanda Basso e 

Luíza Maretto.   

5.2 De como fazer junto, coletivamente  

PAISAGENS OU TERRITÓRIOS SONOROS 

De manhã, na beira do Rio Grande.  

Depois de quase um ano de tempo de intervalo, entre disciplinas cursadas, 

encontros do grupo de pesquisa e estudo, diferentes exercícios sensíveis criativos, de 

novo, demarcamos passagem. Em janeiro de 2023, na segunda ida à vila, acontecimentos, 

encontros e desencontros me povoam. Vamos eu, e as duas graduandas em psicologia, 

que estão realizando suas iniciações científicas. Ficamos hospedadas no rancho da família 

de uma delas, e caminhamos pela vila, em quase todo o percurso, juntas. Diferentes 

encontros e objetivos são sinalizados. E vamos tecendo o fazer.  Escrevo em meu diário, 

no dia 11.01.2023: 

“Ninguém vive sozinho”, diz Ismênia, a vizinha do rancho que 

estamos. “É bom fazer amizade!”, ela mesma diz... E na vila, o senhor que 

conversa comigo na garagem de sua casa conta que a amiga não achava bom 

ele vivendo sozinho no mato, e foi arrumar uma esposa pra ele...  

Amizade, companheirismo... fazer junto... é aprendizado dos grandes!  

A vila não é isolada, tem muitos caminhos e relações... de 

dependência, de encontros, de abusos, potências... um “território-região” 

entrelaçado, que não nasce nem vive só... e fazer pesquisa com? Aprender 

junto é amor... uma vez escrevi, bordei, aprendi.  

Aprendizados dos grandes, de fazer com.... colocar o aprendizado 

como guia, na frente da escuta, estar aberta(o) a transformar... e algumas 

necessidades aparecem, singulares, e de exercício de encontro... Fazer com é 

cuidado de si, de colocar o que come e pode comer, pra poder comer junto.... 

cuidar da comida, junta(o) é aprendizado, também... Decidir caminhos, 

propósitos... Fortalecer escolhas que podem distanciar, mas que valorizam 

outros encontras potências para próximos encontros... sentir o que 

compartilhar, reconhecer lugares que ocupamos, em cada lugar.... e 

encontros... os ritmos... os tempos diferentes...  

“Viemos todas da mesma professora”, eu comento com Ismênia e sua 

família, na beira do rio e da pescaria... 

Fico pensando o que nos entrelaça....quais desejos afetos... caminhos 

de cuidado, trabalho e memória, assim nomeamos no primeiro dia... talvez, de 

histórias...destes caminhos, também... Um fazer com que vai se 

construindo....e se escutando... entre etno grafias e carto grafias... eu não sei.. 

mas que o caminho diz, ele diz, vamos dizendo caminho...caminho-voz de 

histórias de caminho... 
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Antes desses dias, um amigo e uma amiga dizem que fazer pesquisa 

sozinho(a) é muito desafiante, que é bom ter com quem compartilhar! Pois é, 

mas também tem seus desafios e construções, lembro eu... formações, 

momentos, emoções e escutas...  

Em Brasília, terroristas e golpistas depredam e destroem juntos, 

financiados, patrimônio que é coletivo... 

Na usina hidroelétrica que produz energia para todos, nestes dias 

pela região, o porteiro diz que foi comprada, e não é mais do povo, por isso 

não podemos caminhar “livres” por ali...  

Dias depois, o presidente eleito pela maioria da população brasileira, 

caminha junto com governadores(as) e ministras(os) para ver o estrago das 

destruições e conversar sobre cuidados com a democracia...  

Na beira do rio, conversas, pescarias e todos os dias um aprendizado 

diferente...  

Na vila primavera o senhor diz que é difícil fazer coisa junto ali, 

enquanto a mulher que passa perto de nós, logo depois para e comenta que 

quando alguém precisa, o povo é unido ali.... 

As moças da faculdade e da pesquisa caminham juntas para escutar 

o lugar e propõe um encontro ao lado do bar... sócio drama...imaginAções...  

Nas casas da vila, conversas com passarinhos nas gaiolas e soltos 

nas árvores...  

Na beira do rio, água, passarinhos e peixes, crianças no barco, 

pescaria e cachorro convivem... Refúgios de sonhos, cuidados, amores e 

aprendizados.. dia a dia e viola...  

“É preciso ter cuidado, com pássaros, mulheres e peixes...”, a música 

de Alessandra Leão diz...  

E no começo da manhã, a vizinha Ismênia nos oferece uma bacia de 

pão de queijo quentinho pra comer no café da manhã... 

PAISAGENS OU TERRITÓRIOS SONOROS 

“Ninguém vive sozinha/o”, leitura por Manoela Pacheco Chagas. 

Destes escritos e encontros, alguns sentidos surgem: será que uma formação para 

o fazer coletivo é necessário e possível? Como se daria essa formação? Experiências com 

movimentos sociais me dizem dessa mística que se constrói, através de formações que 

são sensíveis e críticas, para o envolvimento político, crítico e coletivo. Experiências de 

ações, exercícios, desde jogos, plantios e construções em conjunto, também podem trazer 

esse aprendizado do fazer em conjunto. Compartilhar histórias, fazeres, corpos e mão na 

massa. Mas sim, fazer junto é aprendizado dos grandes, pesquisa coletiva também. Estar 

com, construir relações... a pesquisa vai dando esse tom e desafio. Sinalizando 

possibilidades e indicando transformações necessárias, que pedem passagem. Quem sabe 

importantes formações políticas e coletivas?   



144 
 

O que é fazer coletivo na pesquisa, também traz questões sobre espaços públicos, 

de convivência, e que são “do povo”. Na usina, o porteiro sinaliza que foi privatizada, e 

por isso, não podemos mais caminhar livremente. Não é mais de todos, e assim não temos 

acesso. A produção de energia para quem? O uso das águas do planeta para quem? A 

usina precisa ter uso público, função social, o senhor morador da fazendo dias depois 

comenta. Uso e cuidado. Pertencer ao coletivo é ter cuidado coletivo? Construção 

coletiva?  

5.3 Do tempo e ritmo para estar com, aprender, fazer parte 

 

PAISAGENS OU TERRITÓRIOS SONOROS 

 “Na beira do rio” 

O tempo de fazer e do encontro coloca-se como grande questão, durante todo o 

caminho da pesquisa. Como estar e se relacionar, falar de ontologias relacionais em 

encontros que parecem ser “curtos”? Como não ser exploratório com um território, e 

ainda “não ter tanto tempo”? Intensidade, densidade, profundidade? Como chamar de 

“campo de pesquisa”, e esse nome soar como algo externo ao meu cotidiano? Relações 

afetivas e sensíveis precisam de cultivo de tempo. Tempo para sentir e construir... Campos 

de estar. Desafios do encontro da pesquisa, o tempo para realizar...  

Ir e já “entrevistar”. Ir e “coletar”? Ir e realizar uma colheita, inspira o texto da 

cartografia. Pode ser. “É só um primeiro passo, uma abertura de caminho”, me acalma a 

orientadora. Orienta e diz que esse projeto pode estar sendo uma caminhada através de 

uma nova linguagem, um aprendizado dessa linguagem das ciências. Experiência de 

quem já viveu e deu alguns passos parecidos já, não os mesmos, nem em “fases”, mas 

que o tempo contados em anos, já foi vivido e que aprendeu a respeitar o que se aprende 

em cada tempo, momento, lugar. Respirar. Não ser contraditório com o que acredito, 

apenas um passo, apenas localizar os limites e o que se pode fazer aqui, com as 

ferramentas que tem. Não sem questionar o modo, não apenas se adequar e servir às regras 

vigentes, não sem questionar os modos e as regras vigentes, mas aceitar os ritmos, não 

forçar um corpo para além do que pode, é, sente, vive. Respeitar a si e aos outros seres 

diversos, que vivem sendo seus territórios de tempos. Escrever então com os percursos, 

as ansiedades, as angústias. Escrever com o que se questiona, aprende, reconhece. E 
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assim, propor, refletir, trazer de possíveis “resultados” que são o próprio processo, o 

caminho.  

Pronto. Angustiada com o que poderia apresentar, escrevo o que é, agora, e parece 

que tem aprendizado aí. Nesse vivido do agora, preenchido de sentir, pensar, fazer.. coisas 

para dizer e compartilhar, para quem tem a presença e disponibilidade para escutar.  

Nos dias que ficamos no rancho, comecei a criar uma rotina de escrita no meu 

Diário de Campo. Um caderno que fiz e bordei, nos dias ali. Onde escrever? Perto da 

casa, alguns momentos. Mas me encontrei na beira do Rio Grande, um braço do rio, para 

estar presente, e presenciar através da escrita. Ali, no começo e final do dia, escrevo e 

escuto. Certos dias, as escritas ficam assim: 

Dia 09.01.2023 

Os passarinhos mergulham para pescar e comer. O vento faz música 

com as folhas, dança com as águas.  

Dia 10.01.2023 

Na beira do rio, escrevo. Escuto os pássaros, quero aprender com 

eles? Que nome recebem? Na beira do rio com os pássaros... companhia de 

escuta e aprendizado, observando, acompanhando os movimentos e sua 

rotina...  

...eu ficaria assim, deitada escutando o aprendizado com...  

Me bate uma insegurança de caminho, de inutilidade do fazer... tem 

vezes... mas que seja para algo “bom”, em algum sentido que for... calmaria 

de observar o rio e escutar as histórias...  

PAISAGENS OU TERRITÓRIOS SONOROS 

Poema “De toda passarada” de Efigência Sampaio de Lima 

Bezerra, leitura Luíza Maretto 

Poema haicai de Alice Ruiz, leitura Luíza Maretto 

Um tempo de escuta dos passarinhos, sentada na beira do Rio Grande, “um braço”, 

“um fim de braço do rio”, como me ensinam. Um tempo que sinaliza um tempo de 

aprender a escutar. Nos primeiros dias que sento ali para escutar e escrever em meu diário, 

os pássaros ficam longe, não estão por perto. Eu mesmo não sei ao certo quais sons tem 

por ali, não reconheço quem são. A cada dia vou reconhecendo os movimentos dos peixes 

e das aves, suas vozes. E depois de alguns dias, após cotidianamente no mesmo lugar, os 

bichos começam a se aproximar. É como ir fazendo parte e aprendendo sobre os pássaros, 

suas cores, seus sons. Aprendendo a conversar com o lugar. Ele vai aprendendo a me 

deixar estar ali, também. Canto do povo de um lugar, que se escuta aos poucos. Devagar, 

a cada dia, descubro a curicaca com seu som forte, e como ela vive nessa região. Escuto, 
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primeiro, e depois a vejo. Tanto na beira do rio que estou, quanto na fazenda de onde 

surgiu a história da vila. Ela faz ninho nessa fazenda, todos os anos, na mesma árvore. 

Tem o pássaro mergulhador, que pesca nas águas. O senhor da vila fala do biguá, o 

vizinho do rancho, também. Tem um pato preto que nada ao longe do rio. Quais patos 

têm na região? O pato do mato? Tem a lavadeira-mascarada, que é conhecida como 

noivinha. E a viuvinha? Jaçanã, também é ave da região, parece. E os sons vão se fazendo 

reconhecer, dentre tantos cantos no final e começo do dia. O senhor da vila que converso 

na esquina de sua casa, fala que cuida dos animais. E no seu portão tem uma arara azul 

que vive pela região. “Ela gosta de crianças”, conta. “Ela fica mais na creche! Mas como 

as crianças estão de férias, ela fica por aqui! E dorme lá no Estreito!”. Arara bicho grande, 

penso. Respeito. Esse mesmo senhor diz que foi com uma outra pesquisadora reconhecer 

os bichos todos e plantas nas matas adentro. E vai me falando os nomes, de quem sabe 

quem vive por ali, que não é só gente. Tempo de aprender essas histórias. Tempo de 

escutar os passarinhos e as histórias. Tempo para que os pássaros e as pessoas 

compartilhem suas histórias. Em cada casa e esquina que paro, um tempo de escuta. 

Mundos compartilhados. Em uma dessas visitas, chego numa garagem e um senhor me 

recebe sentado, com o pé estendido em outra cadeira. Eu vou com o intuito de falar com 

sua esposa e penso ao vê-lo sozinho que não era esse o propósito da conversa! E ele 

começa a me contar outras histórias, que penso não ser meu “foco”. “Tempo de escuta 

que não tenho, que vai durar demais”, uma frase mais ou menos assim me vem. Ele 

continua a contar e vai adentrando, começa falando da infância e segue... é um senhor 

idoso já. Eu vou me envolvendo, é um contador de histórias... que traça com uma memória 

viva cada cena, cenário, imagem da lembrança. Em certo ponto, sua esposa e companheira 

chega na casa, é no momento que ela entra também na história. As paisagens vão trazendo 

outro sentido, e aprendizado sobre o lugar, a chegada e partida das pessoas, como elas 

vão e vem ali. E a escuta, o tempo dessa escuta também se abre. O objetivo inicial não foi 

o que veio como resposta, mas a abertura, pelo estar presente na escuta, traz outros 

aprendizados, que se entrelaça com outros caminhos... 

Dia 16.01.2023 

Como os tempos e ritmos se alinham e constroem e contribuem 

juntos? E a escuta do lugar... de observar os pássaros e os ritmos do lugar... 

de a cada dia ir reconhecendo e sendo reconhecida. De como o mestrado é um 

passo... e como a pesquisa pode refletir sobre seu ritmo e isso ter presença – 

de escuta e aprendizagem com os pássaros. Escuta de construção de relação 

e vínculos... como viver isso com a pesquisa? Com a ética e o compromisso do 

fazer e saber os lugares que se ocupam? Como não atropelar ritmos e modos 

de vida com a Prudência de escuta e calmaria e atenção e desejo de entrar no 
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rio... uma coragem devagar, para entrar no rio. Sim, tenho desejo de entrar 

no rio, mas primeiro escuto histórias, me aproximo, entro devagar... a cada 

dia um passo... Aprender a respirar e escutar... devagar entrar e sair da casa 

das pessoas... não prometer mais do que pode/posso dar... saber o que pode e 

quer dar.... oferecer e receber... (exercitar Ritmo tempo de escuta e presença). 

A arte ensina 

A escrita 

A troca 

A observação dos pássaros e do rio 

Ritmo de conversas nas casas das pessoas... nos bancos...  

Ritmo de memórias e vínculos... 

É um ritmo de escuta.... de respiro... de fazer e refazer...  

 

(coragem desconfiada?) 

 

Tempos e fazer de jogos e experiências, vivências. Ando vivendo e 

percorrendo jogos coletivos de fazer coletivo. Às vezes, o ritmo delimitado 

também inspira uma presença outra de estar e aproveitar a espontaneidade 

do CRIAR.  

Tempos limites 

Tempos de construção 

Tempos de vínculos 

Tempos de escuta 

Presenciamentos de escuta.  

 

TEMPOS e ritmos pelo ESPAÇO.   

PAISAGENS OU TERRITÓRIOS SONOROS 

“Caminhada fim de tarde na beira do rio” 

“Tempos e ritmos pelo espaço”, por Luíza Maretto. 
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6. CARTOGRAFIAS DO TEMPO, DAS MEMÓRIAS e DAS NARRATIVAS  

 
Tempos que atravessam e marcam lugares, espaços sendo feito 

pelo tempo que passa... paisagens que se criam e recriam em 

territórios vivos. 

Memórias de lugares e lugares de memórias? 

Lugares que contam suas histórias, imagens contadas e recontadas 

que vivemos, ao escutar... “Quando ela me falava, eu via...”, “eu 

contava as histórias, e ela via... e se ela via, eu acreditava que 

existia... se ela via, existia...”. A lenda habita o lugar, é posse do 

território, não das pessoas. 

Histórias de convivência com o córrego e histórias ditas oficiais, 

que se entrelaçam. Paisagens que vão se criando através dessas 

narrativas costuradas. memórias (d)e paisagens...  

A marca do tempo de antes, de hoje e do que está por vir, em papel, 

fotografia, sons, vivências...  da história de um povo que caminha... 

....do Chão... um dispositivo de encontro, pontos na terra, de 

lugares, acontecimentos, que contam e recontam a história de 

pontos de vista vindos do chão, narrando e demarcando memórias 

dos territórios, em uma ordem não linear, mas de histórias pra 

contar... 

E as pedras, as águas podem ser escutadas ou mesmo silenciadas. 

Dependendo das relações que estabelecemos com elas em mundos 

mais que humanos. 

Memórias do concreto: vozes na construção.  

E povos originários desejam narrar essas outras ontologias e 

relações. Como as histórias que atravessam as geografias, 

transformam e são o lugar? Cosmo territórios, em sua 

singularidade de convivência entre mundos mais que humanos. E, 

para adentrar nesses territórios, seguir seus mapas, é precisam 

conhecer as histórias de origem deles, uma travessia de chão em 

chão, para viver essas estórias narradas. 

Compartilham o caminho em busca de escutar e/ou reescutar as 

memórias sagradas e fundadoras através dos territórios 

Territórios que tem histórias pra contar. 

Uma educação territorializada que reativa a memória. Reativar a 

memória e relembrar ser terra, comunhão, compartilhamento, no 

exercício e experimentação de e para sentipensar com a terra. Um 

chamado para o giro relacional, ontológico, de narrar e se 

relacionar com os diferentes seres vivos, através do compartilhar 

de estórias. dessa força da memória e nossas paisagens de 

relações.  

A memória de estar no mundo, em relação viva, sendo território.  
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Criar e recriar vínculos (d)e convivência, a memória, as histórias 

e as estórias compartilhadas são utilizadas em diferentes 

contextos. Relações estabelecidas entre os diferentes seres vivos 

que são território, através das memórias e histórias 

compartilhadas. 

E através da sensibilidade e da poesia, essas histórias e relações, 

memórias entre seres que conversam entre diferentes linguagens, 

DesENVOLVER. 

Pertencer por compartilhar histórias, entre gentes, bichos, 

plantas, águas...  

Escutar e costurar, tecer histórias e estórias, acaba sendo pessoal, 

e também coletiva. Quem escuta, pode sentir ser, também, 

personagem que viveu...  

 

(“escritas com as escritas”: a partir do texto que virá abaixo, em 

um exercício imagético e sensível para fazer ver e escutar de outras 

perspectivas, recorto, demarco, marco trechos e os recolo nessa 

sequência lida acima. Serão vistos de onde foram tirados, com a 

demarcação em itálico durante a escrita.) 

 
PAISAGENS OU TERRITÓRIOS SONOROS 

“Escritas com as escritas das memórias”, por Luíza Maretto.  

Das narrativas e histórias, tempos que atravessam e marcam lugares, espaços 

sendo feito pelo tempo que passa... paisagens que se criam e recriam em territórios vivos. 

Corpos-memórias, corpos-expressões…Diversas são as inspirações de trabalhos que 

escutam o tempo, a passagem marcada em espaços, territórios... memórias... então, como 

narrar? Como lembrar? E para que lembrar? Memórias de lugares e lugares de memórias? 

Referências sentipensantes, sensíveis, críticas, decoloniais ajudam a construir um 

possível caminho, ou possíveis caminhos de vínculos e envolvimentos através das 

memórias dos lugares. Aqui, experimento entrelaçar algumas, como marcas da travessia.  

Alemberg Quindins, artista cearense, brincante da cultura popular, incentivador 

da Fundação da Casa Grande- Memória do Homem Kariri, uma organização não 

governamental, que tem como objetivo proporcionar formação cultural e social para 

crianças e jovens, através de um registro do projeto Selvagem Ciclos de Estudos traz a 

imagem de "Catar cacos de lenda". Narrar entre a arqueologia e a mitologia, lugares que 

contam suas histórias, e imagens contadas e recontadas que vivemos, ao escutar... 

“Quando ela me falava, eu via...”, ele vai contando como embarcava nas estórias 

escutadas por uma senhora que conheceu... Como ia vivendo a história... paisagens 

sonoras do lugar...  E depois, ele mesmo, quando passou a narrar, contar: “eu contava as 
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histórias, e ela via... e se ela via, eu acreditava que existia... se ela via, existia...”. Ao 

narrar e compartilhar, a história vive. E ele ainda diz que a lenda habita o lugar, é posse 

do território, não das pessoas. Ele diz que as pessoas são apenas antenas parabólicas que 

escutam... as lendas das pedras... das histórias do lugar... Que o ser humano então, faria 

uma arqueologia da mitologia, cataria cacos de lenda... e o passarinho, seria um ser que 

escuta os sons da natureza e os narra, conta, canta... Passarinhar lendas, histórias do 

lugar... 23 

Também escutas da “Rádio Cercadinho”24 inspiram. Construção que faz parte da 

Mostra Córregos Vivos, de Belo Horizonte, do grupo de pesquisa em arte e arquitetura 

chamado Terra Comum, realizado em 2020. Histórias de convivência com o córrego 

Cercadinho e histórias ditas oficiais, que se entrelaçam. Compreensões, paisagens que 

vão se criando através dessas narrativas costuradas. Encontros, imagens, reflexões, 

intenções... memórias (d)e paisagens... sobreposição de camadas de tempos e realidades.  

Criamos a 1ª Mostra Córregos Vivos para ser esse laboratório de 

investigação, experimentação, debate e proposição, na região da Bacia do 

Cercadinho, produzindo propostas que friccionem o imaginário, 

articulando espaços e populações.  

Seis grupos de trabalho foram formados a partir de temáticas que 

relacionam as águas com o contexto vivo: histórias locais, nascentes e 

matas, jardins viventes, morar na bacia, economia dos afetos e pinturas de 

territórios. As propostas foram desenvolvidas durante o isolamento social e 

tornadas públicas nesta plataforma virtual.  A 1ª Mostra Córregos Vivos consta 

das proposições, debates, seminário, catálogo e materiais pedagógicos (LISSA 

et al, Tempo rio, rádio cercadinho, 2017, grifos nosso).  

E o projeto-registro de artes chamado de  “JEGUATA MBYA YVYJU’PE - A 

caminhada do povo Guarani Mbya”25, que produziu em livro de artista, fotografias, um 

mapa e canções... a marca do tempo de antes, de hoje e do que está por vir, em papel, 

fotografia, sons, vivências... uma caminhada para a Terra sem Males, contam... da 

história de um povo que caminha, e por onde caminha e os sentidos dessa caminhada... 

 
23

 QUINDINS, Alemberg. Catar Cacos de Lendas – arqueologia e mitologia, 2023, Selvagem Ciclos de 

Estudos, Disponível em: https://youtu.be/wiNkrbEGH54  

24 LISSA et al, Tempo Rio, Rádio Cercadinho, 2017, Córregos Vivos, Disponível em: 

https://www.corregosvivos.com.br/historias-locais   

25 Disponível em: https://issuu.com/veroisa/docs/guarani___a_caminhada_do_povo_guara; 

https://www.youtube.com/watch?v=bkz4G5xEBdI&ab_channel=AldeiaGuaraniNovaJacunda e  

https://historiaeculturaguarani.org/o-belo-caminhar-guarani-mbya-guata-pora/  

  

https://youtu.be/wiNkrbEGH54
https://www.corregosvivos.com.br/historias-locais
https://issuu.com/veroisa/docs/guarani___a_caminhada_do_povo_guara
https://www.youtube.com/watch?v=bkz4G5xEBdI&ab_channel=AldeiaGuaraniNovaJacunda
https://historiaeculturaguarani.org/o-belo-caminhar-guarani-mbya-guata-pora/
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Inspirado pela Veronique Isabelle e Para’i Lopes Guarani, em colaboração com Almires 

Machado Martins e com Divina, Dona Sebastiana, Amã e Tupã. O livro conta a história 

do povo Guarani Mbya de Nova Jacundá, na sua longa caminhada em busca de um lugar 

sagrado aonde se viveria em paz e harmonia, sem doenças nem a falta de nada. O mapa 

desenha essa caminhada.  

E do “Atlas do Chão”26, projeto e site que conecta diversos trabalhos com 

referências cartográficas entre artes, arquitetura, geografias, políticas decoloniais... um 

dispositivo de encontro, através de pontos, mapas e constelações produzindo relações. 

Um deles, a “Constelação Independente”, que traz pontos na Terra de lugares, 

acontecimentos, que contam e recontam a história da Independência no Brasil...  

200 pontos que evocam e problematizam o processo de independência 

do Brasil e seus desdobramentos contemporâneos. 200 pontos fincados no 

mapa, que configuram múltiplos nexos de sentido, não por alinhamentos 

cronológicos, mas por associações e montagens no tempo e no espaço. 200 

pontos escavados na matéria das (im)permanências e (in)dependências que as 

histórias escrevem e as geografias desenham (KRENAK et al, Constelação 

Independente, 2022).  

Atlas e constelação. Do chão o céu...o céu no chão... mapas que utilizam de outras 

demarcações. Marcas que são recontadas a partir de diferentes olhares, de pontos de vista 

vindos do chão, narrando e demarcando memórias dos territórios.  

Um mapeamento alinhado com perspectivas decoloniais que lutam pela 

reparação histórica de povos silenciados e forçados ao desterramento e à 

dispersão. 

Comprometido ética e politicamente com a crise sócio-ambiental, 

arquitetônica-urbana e política-econômica que atravessamos e com a 

problematização de processos de colonização, modernização, urbanização, 

territorialização e desterritorialização profundamente enraizados no que hoje 

chamamos de Brasil. 

Uma constelação de 200 pontos que, conectados, perfazem um e muitos chãos: 

A maior ponte do mundo / O Povo Sem Medo / A praça (do poeta) dos escravos 

/ A rua com nome de homem (...) / Acre / Açude de Cocorobó / Aldeia Guarani 

do Pico do Jaraguá (...) / Baobá Maria Gorda / Barra do Cahy / Barragem da 

Samarco / Base de Alcântara / Belém-Brasília / Belo Monte / Biblioteca 

Nacional (...)  (Atlas do Chão, 2022).  

 
26 MOTA, Mareclo. Gondwana, 2022, Atlas do Chão. Disponível em: 

https://www.atlasdochao.org/ponto/gondwana/  

KRENAK et al, Constelação Independente, 2022, Atlas do Chão, disponível em: 

https://www.atlasdochao.org/constelacao/constelacao-independente/   

 

https://www.atlasdochao.org/ponto/gondwana/
https://www.atlasdochao.org/constelacao/constelacao-independente/
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E por aí seguem os pontos, em uma ordem não linear, mas de histórias pra 

contar...  

Destas histórias, quem escutamos é ponto marcante dessa narrativa 

desejada nesta dissertAÇÃO. Quem conta a história. E as pedras e as águas 

podem ser escutadas ou mesmo silenciadas. Dependendo das relações que 

estabelecemos com elas, com eles, com os seres vivos humanos e não humanos, 

em mundos mais que humanos. Deste mesmo Atlas, vemos o trabalho que conta 

da Usina de Itaipu.27 

Usina que silenciou a pedra que canta.  

Diz a lenda que um velho cacique indígena, ao escutar o murmúrio do Rio 

Paraná na pequena ilha situada exatamente à porta da atual barragem, deu-lhe 

o nome Itaipu, que, em sua língua, quer dizer “pedra que canta”. Nos anos 

1970, a ilha ficou silenciada para sempre. Seu nome foi dado a mais onerosa e 

extraordinária obra da engenharia já construída, a Usina Hidrelétrica de Itaipu, 

uma monumental massa de concreto que represa um dos sete maiores rios do 

planeta. 

No passado, as terras da região atingidas por Itaipu delimitavam o território 

dos antigos guaranis. De acordo com a mitologia guarani, o Rio Paraná é o 

lugar onde a música nasceu. Itaipu, para os antigos guaranis, significava o som 

ou o canto das pedras do rio, palavra que, há bem pouco tempo, o mundo 

branco desconhecia. Foi preciso a chegada de homens com poderes suficientes 

para se apoderar do nome, da ilha e do rio, para que fosse o novo uso de Itaipu, 

mediante a submersão forçada da “pedra que canta”. Assim a palavra Itaipu, 

de origem indígena, não caiu no esquecimento, pois ficou marcada como 

“lugar da memória”. É agora um dos fragmentos da cultura guarani que 

permanecem vivos, chegando até nós através da oralidade, das lendas e mitos 

dos índios guaranis, perpetuada no nome da usina hidrelétrica. 

Contudo, a usina recebeu outros nomes. Outras figuras da memória serviram 

de referência para representá-la. São imagens muito antigas, mas também 

projeções futuristas que se condensam na memória, tais como o dragão, a 

pirâmide, a catedral futurista, o túmulo, o dilúvio, a alavanca, o presépio, as 

sete pragas e o lago de sangue e suor. Com certeza, esta listagem não se esgota 

aqui. Seu sentido pode ser ambíguo, pois o dragão pode significar força, poder, 

dinamismo, energia do fogo de suas narinas e, ao mesmo tempo, pode 

representar monstruosidade, destruição, morte, medo e insegurança. As 

imagens de Itaipu lembram as cartas de um baralho esotérico, onde se mesclam 

tradições culturais indígenas e ocidentais. O cristianismo e o mundo da 

cientificidade são constituídos neste chão de conflito na incerteza do plano do 

vivido. (Extraído, com autorização da autora, do livro de Maria de Fátima 

Bento Ribeiro, Memórias do concreto: vozes na construção de 

Itaipu. Cascavel: Ed. Unioeste, 2002, p. 21-22)  

 
27 RIBEIRO, Maria, Memórias de concreto: vozes na construção de Itaipu. 2022, Atlas do Chão, 

disponível em: https://www.atlasdochao.org/ponto/usina-de-itaipu/   

 

https://www.atlasdochao.org/ponto/usina-de-itaipu/
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PAISAGENS OU TERRITÓRIOS SONOROS 

Leitura trecho de “ (...) vozes na construção”, por Pedro Meinberg. 

Marcas que contam e recontam paisagens e territórios. Escutas e silenciamentos. 

Dependendo de quem conta e de quem escuta, diferentes narrativas e palavras.  

E assim, povos originários desejam narrar essas outras ontologias e relações. 

Neste mesmo Atlas, o indígena Casú Angatú, anuncia outras escutas “Não somos donos 

da terra... somos a terra”. 28 

Os saberes ancestrais indígenas brotam nas falas, cantigas, rituais, danças, 

pinturas e olhares das anciãs e anciões. Frutificam quando sentimos a Cy Yby 

(Mãe Terra) na Natureza Encantada.  

Escutamos nossos ancestrais na ka’aeté (mata), ybytu (vento), yeté (leitos dos 

rios), paranã (mar), amana (chuva), gûyrá (pássaros) e em diferentes seres. São 

as îe’engara (cantorias) que nos povoam e quando deixarmos nossos t-eté 

(corpos) continuaremos nas encantarias da natureza.  

Alguns não percebem esses universos porque estão envoltos em couraças 

narcisistas e consumistas. Sentimentos gerados pela pulsação de morte do 

capitalismo com sua fome de consumir tudo, todas as pessoas e a natureza. 

Cada dia mais a destruição do capital devora matas, bichos, povos e águas. 

Essa fome insaciável tem nomes de várias empresas, pessoas, estados, 

corporações, instituições e organizações. Tentam se disfarçar com o 

“manto” nada sagrado de civilização e do desenvolvimentismo. Por vezes, 

aparecem dissimulados em “empreendedorismo”, “sustentabilidade”, 

“ecologismo” e “ambientalismo de resultado”.  

A Natureza não é vingativa e avisa o tempo todo para cessarmos o ecocídio, a 

exploração do trabalho humano, os contínuos genocídios e etnocídios. Caso 

não enfrentemos a devastação da Natureza e do direito ao bem viver, novos 

patógenos podem surgir ameaçando a vida como um todo.  

Essas palavras não são distópicas, conformistas e fatalistas. Somos Originários 

que resistimos e (re)existimos a mais de cinco séculos de invasões, genocídios, 

etnocídios e ecocídios.  

O caminho é fortalecer a luta para que as pessoas se sintam partes da natureza 

e respeitem outros seres não humanos. É desta maneira que aprendemos com 

as pessoas anciãs, xamãs, pajés, benzedeiras, ancestrais e com as Encantadas 

da Natureza.  

Este é o sentido enraizado de território que possuímos e deveria servir 

para toda humanidade. O sentimento de pertencimento por sermos partes 

da Yby (Terra) onde vivemos e habitaremos depois de desencarnarmos desta 

forma humana.  

 
28ANGATÙ, Casù, Ymé Îandê Jara Suí Yby… Îandê Yby, 2022, Atlas do Chão, Disponível em: 

https://www.atlasdochao.org/ponto/yme-iande-jara-sui-yby-iande-yby/#  

https://www.atlasdochao.org/ponto/yme-iande-jara-sui-yby-iande-yby/
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Alguns dizem que: “atrapalhamos o desenvolvimento; possuímos muitas terras 

e não produzimos; precisamos nos civilizar e integrar à sociedade”. Tentam 

desacreditar nossa forma de existir na natureza e em sociedade porque já 

somos outros mundos possíveis. 

Insisto: desejamos a terra não como propriedade, mercadoria ou para 

exploração. Somos a própria Cy Yby (Mãe Terra) e queremos nela viver, 

compartilhando com as demais pessoas.  

(ANGATÚ, C., 2022, Atlas do Chão, grifo nosso)  

E então como territorializar, ou trazer imagens em mapas, geografias, desenhos, 

linhas dessas marcas...? Como as histórias que atravessam as geografias, transformam e 

são o lugar? Também com jeitos de fazer e viver originárias, as constelações indígenas 

que tem referências em suas aves, seus pássaros, garças e jararacas desenhadas no céu. 

Mapear as estrelas com imagens dos territórios que convivem? Dos pássaros que 

convivemos e não outras referências, para estarem no céu. Territórios locais que marcam 

também territórios estrelares... constelares, cosmo territórios, em sua singularidade de 

convivência entre mundos mais que humanos. A publicação “Céus astro-culturais: Ema 

Guarani, Garça Tukano, Porco-Selvagem Maia e o Carneiro das Montanhas Navajo” 

(2021) conta essa história...  conta como podemos olhar de diferentes formas e por 

diversas imagens essas histórias e seus locais, referências. 29 Ou ainda mapas aborígenes 

australianos, registrados pela pesquisadora Helen Watson, que contam do seu território 

de vida a partir de um mapa em formato de animais que convivem, também. Contam as 

histórias do lugar, de convivência e relação através de referências que estão próximas, 

são singulares e dali. E, para adentrar nesses territórios, seguir seus mapas, é precisam 

conhecer as histórias de origem deles.30  

Também os caminhos contados pelo livro de João Guimarães Rosa, que narra 

paisagens e suas relações entre humanos e não humanos, no “Grande Sertão Veredas”. E 

como construíram uma travessia de chão em chão, para viver essas estórias narradas, 

com o projeto “Os Caminhos do serTão”. 31 Neste, as pessoas são convidadas a caminhar, 

 
29 COLONESE, Paulo (org.). Céus astro-culturais: Ema Guarani, Garça Tukano, Porco-Selvagem Maia e o Carneiro 

das Montanhas Navajo” [recurso eletrônico]. Rio de Janeiro: Fiocruz – COC, 2021. (Coleção Culturas estelares; v. 3 ). 

1 e-book: il. color. Disponível em:  

https://www.museudavida.fiocruz.br/images/Publicacoes_Educacao/PDFs/CulturasEstelares2021vol3.pdf  

30 WATSON, Helen. et al. “Australian Aboriginal Maps”. In: David Turbull (Ed.). Maps are Territories. Geelong: 

Deakin UNiversity Press, 1989.  

31 Referência disponível em: https://ocaminhodosertao.com.br/edital-de-inscricao/   

https://www.museudavida.fiocruz.br/images/Publicacoes_Educacao/PDFs/CulturasEstelares2021vol3.pdf
https://ocaminhodosertao.com.br/edital-de-inscricao/
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a pé, pelos locais que Guimarães escreveu com, inventou palavras e fez literatura com 

suas geografias.  

Memórias dos lugares são evocadas em perspectiva originárias, como vemos 

narrados no trabalho antropológico “Rotas de Transformação”32, compartilhando o 

caminho em busca de escutar e/ou reescutar as memórias sagradas e fundadoras através 

dos territórios indígenas que se relacionam, vivem... territórios que tem histórias pra 

contar.  

E o trabalho inspirador da mulher indígena, Célia Xakriabá, que atravessa 

memórias de seu povo e imagina, experimenta uma educação territorializada que reativa 

a memória. Reativar a memória e relembrar ser terra, comunhão, compartilhamento, 

relação com os lugares, sendo os lugares33. Neste, as pessoas de sua etnia são convidadas 

a narrar suas memórias pessoais que são coletivas, de aprendizado. E a escritora vai 

registrando e entrelaçando marcos temporais territorializados, como o barro, o jenipapo 

e o lápis. Materiais e formas de aprender, relembrando e demarcando.  

São muitas as referências e dispositivos que inspiram e trazem as relações entre o 

tempo e o espaço. Aqui, convocadas no exercício e experimentação de e para sentipensar 

com a terra. Quem sabe um chamado para o giro relacional, ontológico, de narrar e se 

relacionar com os diferentes seres vivos, através do compartilhar de estórias. E 

mergulhando ainda mais nas memórias nesse ponto da caminhada, que povoa, e é 

povoada... Lugares e suas narrativas, narrativas de lugares, seguem algumas outras 

referências inspiradoras.  

Ailton Krenak nos fala dessa força da memória e nossas paisagens de relações. 

E a força da memória e das histórias são colocadas nas vistas por diferentes escritos. Ele 

reforça a expressão de que “Antes, o mundo não existia”, e que intelectuais na tradição 

indígena teriam a responsabilidade de permanente estarem “(...) no meio do seu povo, 

narrando a sua história, com seu grupo, suas famílias, os clãs, o sentido permanente dessa 

herança cultural.” E ainda afirma: 

 
32 https://acervo.socioambiental.org/acervo/publicacoes-isa/rotas-de-criacao-e-transformacao-narrativas-de-origem-

dos-povos-indigenas-do 
33 CORREA XAKRIABÁ, Célia Nunes. O Barro, o Genipapo e o Giz no fazer epistemológico de Autoria 

Xakriabá: reativação da memória por uma educação territorializada/, Célia Nunes Correa Xakriabá. Brasília – DF, 

2018. 218 p. Dissertação de Mestrado - Centro de Desenvolvimento Sustentável, Universidade de Brasília. Mestrado 

Profissional em Sustentabilidade junto a Povos e Terras Tradicionais (MESPT).   

https://acervo.socioambiental.org/acervo/publicacoes-isa/rotas-de-criacao-e-transformacao-narrativas-de-origem-dos-povos-indigenas-do
https://acervo.socioambiental.org/acervo/publicacoes-isa/rotas-de-criacao-e-transformacao-narrativas-de-origem-dos-povos-indigenas-do
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Nos lugares onde cada povo tinha sua marca cultural, seus 

domínios, nesses lugares, na tradição da maioria das nossas tribos, de cada um 

de nossos povos, é que está fundado um registro, uma memória da criação do 

mundo. Nessa antiguidade desses lugares a nossa narrativa brota, e 

recupera o feito dos nossos heróis fundadores. Ali onde estão os rios, as 

montanhas, está a formação das paisagens, com nomes, com humor, com 

significado direto, ligado com a nossa vida, e com todos os relatos da 

antiguidade que marcam a criação de cada um desses seres que suportam 

nossa passagem no mundo. Nesse lugar, que hoje o cientista, talvez o 

ecologista, chama de habitat, não está um sítio, não está uma cidade nem um 

país. É um lugar onde a alma de cada povo, o espírito de um povo, encontra 

a sua resposta, resposta verdadeira. De onde sai e volta, atualizando tudo, o 

sentido da tradição, o suporte da vida mesma. O sentido da vida corporal, da 

indumentária, da coreografia das danças, dos cantos. A fonte que alimenta os 

sonhos, os sonhos grandes, o sonho que não é somente a experiência de estar 

tendo impressões enquanto você dorme, mas o sonho como casa da 

sabedoria. (...) Quando eu vejo as narrativas, mesmo as narrativas 

chamadas antigas, do Ocidente, as mais antigas, elas sempre são datadas. 

Nas narrativas tradicionais do nosso povo, das nossas tribos, não tem data, é 

quando foi criado o fogo, é quando foi criada a lua, quando nasceram as 

estrelas, quando nasceram as montanhas, quando nasceram os rios. Antes, 

antes, já existe uma memória puxando o sentido das coisas, relacionando 

o sentido dessa fundação do mundo com a vida, com o comportamento 

nosso, como aquilo que pode ser entendido como o jeito de viver. Esse jeito 

de viver que informa a nossa arquitetura, nossa medicina, a nossa arte, as 

nossas músicas, nossos cantos. (...) Então, antes do mundo, existia não só a 

história dos espíritos, dos elementos, mas a história de todos os nossos povos 

antigos que conseguiram, ao longo dos tempos, manter esta memória da 

criação do mundo. (...) Existem milhões de toneladas de livros, arquivos, 

acervos, museus guardando uma chamada memória da humanidade. E que 

humanidade é essa que precisa depositar sua memória nos museus, nos 

caixotes? Ela não sabe sonhar mais. Então ela precisa guardar depressa as 

anotações dessa memória. Como estas duas memórias se juntam, ou não se 

juntam?  (...) Para estes pequeninos grupos humanos, nossas tribos, que ainda 

guardam esta herança de antiguidade, esta maneira de estar no mundo, é muito 

importante que essa humanidade que está cada vez mais ocidental, civilizada 

e tecnológica, lembre, ela também, dessa memória comum que os humanos 

têm da criação do mundo, e que consigam dar uma medida para sua história, 

para sua história que está guardada, registrada nos livros, nos museus, nas 

datas, porque, se essa sociedade se reportar a uma memória, nós podemos ter 

alguma chance. Senão, nós vamos assistir à contagem regressiva dessa 

memória no planeta, até que só reste a história. E, entre a história e a memória, 

eu quero ficar com a memória (KRENAK, 1992, grifos nosso.).  

 

PAISAGENS OU TERRITÓRIOS SONOROS 

Leitura“Antes o mundo não existia”, por Maria Fernanda dos Reis.   

 

A memória de estar no mundo, em relação viva, sendo território. 

 

Livro que registra a memória do povo originário Desana, do Alto Rio Negro, na 

Amazônia, abrindo a narrativa assim: 

 
A memória está em tudo e garante que nada se esqueça do que é. Seríamos 

um amontoado de elementos se o código genético não nos organizasse. A 

memória é o DNA. É também a continuidade das coisas, da pedra que é pedra, 

das marcas sobre a pedra, da água, da luz. A memória é o tempo, uma liga que 
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sincroniza e aglutina a vida. A memória pode ser o que nunca acaba ou a 

lembrança de algo que não existe mais. A memória também é 

transformação. O mundo em que vivemos foi planejado no invisível, contam 

assim os Desana, “gente do universo”. Muitos se esquecem de onde vêm; os 

narradores sabem (PÃRÕKUMU, U.; KEHÍRI, T. 2019, grifos nosso).  

 

Podemos então reconhecer que para fortalecer povos e territórios, então, criar e 

recriar vínculos (d)e convivência: a memória, as histórias e as estórias compartilhadas 

são utilizadas em diferentes contextos. E assim a estudiosa Ecléa Bosi, psicóloga, 

professora e escritora que atravessou a temática da memória individual e coletiva em seus 

trabalhos afirma que a comunidade é quem conta sua história, e que lembrar não é reviver, 

mas refazer, reconstruir, com imagens e ideias de hoje, as experiências do passado. Sendo 

essa experiência vivida uma sustentação para o momento atual e o futuro. Refletindo a 

vida de um grupo, contando suas histórias de vida, conta a história de outras pessoas com 

quem vive, e outros seres que convivem, nos e dos lugares que habitam. A história de 

como chegou em um lugar, é também de como era aquele lugar quando chegou.  

As memórias de um rio são convocadas em uma dissertação de mestrado da 

Universidade Federal de São Carlos, a UFSCAR, “Memórias do Rio Monjolinho. O 

processo de urbanização e os Impactos sobre os recursos hídricos” (2001), de Rita de 

Cássia de Almeida. E Ecléa Bosi aparece antes e aqui, reafirmando a construção coletiva 

e pessoal dos territórios:  

(...)’só o grupo pode resistir e recompor traços de sua vida passada(...). 

Quando não há essa resistência coletiva, os indivíduos se dispersam e são 

lançados ao longe, as raízes partidas.’ (BOSI, 1994, p. 452). A recuperação 

desse passado, dessas paisagens destruídas, por meio das lembranças 

desses indivíduos, faz deles novamente um grupo, cria a resistência 

necessária que os mantém juntos, coesos, vivos. Pode-se arrasar as casas, 

alterar o curso das ruas; as pedras mudam de lugar, mas como destruir os 

vínculos com que os homens se ligavam a elas? (ALMEIDA, 2001, p. 35, 

grifos nosso).  

 

Podemos pensar que as pedras e os materiais podem não resistir ao tempo, mas os 

grupos, com sua memória das paisagens, mantêm vivos muitos lugares, mesmo eles não 

sendo mais como antes.  E através das memórias dos lugares, podem sentir-se unidos, 

através do território que compõem e são compostos por.  

A ligação que temos com a casa e a paisagem em seu entorno, fica marcada 

em nossa memória, mesmo sem que nos apercebamos disso.  (...) O espaço 

ocupado por um grupo fica demarcado. Mesmo apagando-se as marcas, ficam 

os rastros. A memória do grupo permanece.  (...) Somente o grupo conhece 

bem as trilhas que esse espaço possui, porque suas trilhas são as trilhas de 

sua vida, ambas intrinsecamente ligadas. O espaço está inalterado enquanto 

permanecer na memória do grupo que o ocupou, isto é, enquanto pelo menos 

um indivíduo do grupo permanecer, a memória coletiva permanecerá.  (...) Nos 

últimos tempos, assistimos à imposição, em todo mundo, do modelo de 

desenvolvimento calcado na industrialização, na mecanização, na 
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quimificação da agricultura, tudo isso decorrente da afirmação do modo de 

vida urbano. 

 

A memória coletiva pode trazer à tona o quanto o desenvolvimento urbano 

acelerado impactou à paisagem, pois ela, a memória, como afirma 

HALBWACHS (1990) e BOSI (1994), é desenvolvida e ligada por fortes 

vínculos às pedras da antiga cidade (ALMEIDA, 2001, p. 37, grifos nosso). 

 

O trabalho com a memória pode se desdobrar para uma valorização de interações 

socioambientais feitas antes, em perspectivas futuras, avaliando e reavaliando as condutas 

da sociedade que lembra, que encara sua memória como fonte de aprendizado 

(ALMEIDA, 2001) 

 

Relações estabelecidas entre os diferentes seres vivos que são território, através 

das memórias e histórias compartilhadas. Uma vila que se faz e refaz, um chão que se 

faz e refaz... águas que fazem e refazem... gentes que se fazem e refazem... 

E através da sensibilidade e da poesia, do sentipensar, essas histórias e relações, 

memórias entre seres que conversam entre diferentes linguagens, podem se comunicar, 

em Memórias Inventadas (2018):  

(...) Porque se a gente fala a partir de ser criança, a gente faz comunhão: de um 

orvalho e sua aranha, de uma tarde e suas garças, de um pássaro e sua árvore. 

Então eu trago das minhas raízes crianceiras a visão comungante e oblíqua das 

coisas. Eu sei dizer sem pudor que o escuro me ilumina. É um paradoxo que 

ajuda a poesia e que eu falo sem pudor. Eu tenho que essa visão oblíqua vem 

de eu ter sido criança em algum lugar perdido onde havia transfusão da 

natureza e comunhão com ela. Era menino e os bichinhos. Era menino e o sol. 

O menino e o rio. Era o menino e as árvores (BARROS, M.  2018).  

 

TEMPO 

Eu não amava que botassem data na minha existência. A gente usava mais era 

encher o tempo. Nossa data maior era o quando. O quando mandava em nós. 

A gente era o quisesse ser só usando esse advérbio. Assim, por exemplo: tem 

hora que eu sou quando uma árvore e podia apreciar melhor os passarinhos. 

Ou tem hora que eu sou quando pedra. E sendo uma pedra eu posso conviver 

com os lagartos e os musgos. Assim: tem hora eu sou quando um rio. E as 

garças me beijam e me abençoam. Essa era uma teoria que a gente inventava 

nas tardes. (...). Nesse tempo a gente era quando crianças. Quem é quando 

criança a natureza nos mistura com as suas árvores, com as suas águas, com o 

olho azul do céu (...) (BARROS, M.  2018). 

 

PAISAGENS OU TERRITÓRIOS SONOROS  

Leituras poemas de Manoel de Barros:  

Das raízes crianceiras, por Pamela Soares 

Tempo, por Marina Matteu e Nabi Matteu 

 

Pois desta relação entre naturezas e paisagens que somos, podemos conversar, 

relacionar. E então, reativar, reaver, fortalecer histórias contadas de suas próprias vidas, 
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pode transformar a potência de ocupar o lugar de contador/a de suas próprias histórias. 

Transformar, escutar, sentir e pensar, agir em pertencimento, por compartilhar histórias. 

DesENVOLVER. Des é negar, separar? Então por que não se envolver com o território? 

A todo momento um isolamento de nós.  

 
(...) ‘nossas propriedades ancestrais’ - nossa história. Porém, são precisamente 

essas vozes que são silenciadas, reprimidas, quando somos dominados. É essa 

voz coletiva que lutamos para recuperar. Dominação e colonização tentam 

destruir nossa capacidade de conhecer o eu, de saber quem somos. Nós nos 

opomos a essa violação, essa desumanização, quando buscamos 

autorrecuperação, quando trabalhamos para reunir os fragmentos do ser, 

para recuperar nossa história (...) (HOOKS, B., 2019, p. 78). 

 

(...) elas consistentemente vinculam experiência individual e realidade 

coletiva. A contação de história se torna um processo de historicização. 

Não remove as mulheres da história, mas nos permite ver a nós mesmas 

como parte da história. O ato de escrever histórias autobiográficas permitiu 

às mulheres (...) uma ‘forma politicamente necessária de trabalho cultural’ 

(HOOKS, B., 2019, p. 227 e 228).  

 

Frequentemente experimentamos prazer e alegria quando compartilhamos 

histórias pessoais, proximidades, intimidades. (...) devemos trabalhar para 

vincular narrativas pessoais com o conhecimento de como devemos agir 

politicamente para mudar e transformar o mundo (HOOKS, B., 2019, p. 

229).  

 

Entrelaçar narrativas pessoais, com mudanças políticas. Compreendendo 

sensivelmente, compartilhando com cuidado, entrelaçando e costurando histórias que 

podem criar pertencimentos. Pertencer por compartilhar histórias, entre gentes, 

bichos, plantas, águas...  

O que venho fazendo com quem vive comigo aqui na comunidade é cuidar. 

Estamos cuidando uns dos outros. Estamos tentando cultivar os nossos 

próprios remédios. Estamos tentando praticar a vida equilibrada na qual a gente 

acredita, uma troca saudável com a terra e os espíritos da floresta. (...) 

A nossa luta não é uma luta por mais terra, é uma luta para que a floresta possa 

existir, para que seres não humanos possam existir. Quando a gente fala em 

Bem Viver, a gente não está falando do próprio bem estar; estamos 

falando também do Bem Viver da paca, da cutia, da lontra, da formiga, 

da abelha e de todos os viventes. Não somos sozinhos, não habitamos esta 

morada sagrada sozinhos, fomos trazidos aqui para compartilhar este 

território com muitos seres (TAKUÁ, 2022, p. 22) 

 

A poesia eu vejo como uma expressão que vem do coração e do pensamento, 

uma forma da gente se comunicar. Há momentos em que me vem um fluxo 

poético forte, relacionado a coisas do dia a dia. Creio que esse desabrochar 

poético é uma prática que a gente vai aos poucos desenvolvendo a partir 

do momento em que nos permitimos silenciar, prestar atenção nas 

pequenas coisas e perceber a grande beleza que é a vida. (...) para mim, a 

poesia surge da observação da natureza e do silêncio (TAKUÁ, 2022, p. 27 e 

28).  

 

Precisamos conseguir equilibrar o sopro de amor que sai das nossas palavras 

com o compasso do nosso caminhar. (...) A humanidade se escorou em uma 
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razão que não coloca os outros seres em diálogo. Os humanos destruíram o 

equilíbrio da natureza e não perceberam que as formigas, as abelhas, as 

montanhas, os rios, os seres minerais, vegetais, visíveis e invisíveis, eles 

também possuem coletividade e uma dinâmica de vida que pulsa dentro desse 

território.  A relação entre natureza e cultura há muitos e muitos anos foi 

rompida. Foi-se encaixotando cada conhecimento numa categoria, sendo que 

todos esses pontos estão relacionados com a grande teia da vida. Está tudo 

conectado. Nenhum humano consegue viver e sobreviver se não houver água 

ou ar puro. Como fragmentar essa relação, se a natureza é a base da nossa 

existência que permeia tudo? (...) casa-território que compartilhamos(...). 

Precisamos conseguir enxergar a grande coletividade que deveria habitar a 

Terra. Sonhar mais talvez seja um dos caminhos.  O cuidado com cada 

pedacinho nosso é um compromisso com nós mesmos. (...) precisamos 

equilibrar o que pensamos, o que sonhamos, o que queremos e o que falamos 

com o compasso do nosso coração e a direção que nossos pés levam (TAKUÁ, 

2022, p. 30, 31 e 32).  

PAISAGENS OU TERRITÓRIOS SONOROS  

Leituras de/para Bem Viver, por Luíza Maretto.  

 

Escutar e costurar, tecer histórias e estórias, acaba sendo pessoal, e também 

coletivo. Quem escuta, pode sentir ser, também, personagem que viveu, no local que 

aconteceu, com as tramas que percorreu... “Portanto estas histórias não são totalmente 

minhas, mas quase que me pertencem, na medida em que, às vezes, se (con)fundem com 

as minhas.” (EVARISTO, 2020) 

Em tempos que vão e vem, potentes em ser e refazer... ocupar/habitar o tempo...  

 
COMPOSIÇÃO ii 

OS TEMPOS CURVOS DA MEMÓRIA 

 

Eis o que a cosmologia Kongo me ensinou: Eu estou indo-e-voltando sendo 

em torno do centro das forças vitais. Eu sou porque fui e re-fui antes. de tal 

modo que eu serei e re-serei novamente (FU-KIAU, Bunsei. 2021).  

 

PAISAGENS OU TERRITÓRIOS SONOROS 

Leitura “Os tempos curvos da memória”, por Júlia Maretto.  

 

Das veias da terra, águas e memórias correm. Um corpo, meu corpo, seu corpo, 

nosso corpo. Emoções que escorrem, percorrem. Repara, escuta, sente. Deito e pulso: o 

que esse lugar pede, diz, traz como presente? 

 

A memória é a morte, viva. 

A gente não lembra em linha reta. 

A gente tece, 

costura, 

borda memória, 

pelo afeto. 

 
PAISAGENS OU TERRITÓRIOS SONOROS 
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Leitura poema “a gente não lembra em linha reta”, por Maria Amélia 

Sadi 

6.1. Das paisagens, territórios com as histórias, tempos…lugares, espaços… 

 

Atravessada por tantos dispositivos, em agenciamentos e convivências, a pergunta 

vem novamente, repetindo e produzindo diferença: como narrar em busca de 

sentipensar?  

A passagem/caminhada oferece liberdade para a presença, sem a memória e a 

lembrança, a vida não segue. Territorializar escutando as memórias dos territórios que 

somos. Sem memória, sem vínculo, ficamos apartadas/os, segmentadas/os. 

Contar histórias, estórias, na beira de um rio? Contar histórias de pescador... 

contar histórias e pescar... peixes de histórias... pescaria de histórias... Fios líquidos de 

rios e mares de histórias... Confluir, transfluir... molhar, beber destes líquidos de 

memórias...  

Como quando escutamos a passagem que      Osvaldo conta, um senhor da Vila 

Primavera, e a gente fica vivendo lá no rio, pescando junto com ele e seu pai. E fica 

mesmo, esperando a água que vai chegar... descendo do Rio, que é grande...  

Histórias e contação de ser o lugar... Compartilhar paisagem e passagem... assim, 

contando... conversando... no tempo da prosa e da poesia de escuta, da conversa...  

Vínculos que se (re)criam através e com as histórias, as memórias compartilhadas...  

TRANSfluir, TRANSmitir, TRANSformar... por que não, TRANScrever? 

Linguagens que escutamos e escrevemos... Transcrever é como ser atravessada pelas 

vozes, sendo canal que escuta pelo corpo todo, não somente pelos ouvidos e 

TRANSforma em escrita .... atravessia canal....  

Aqui, nessa pesquisa, experimentar formas decoloniais, ou contracoloniais, em 

entrevistas, conversas, encontros... para que apareçam as vozes e palavras e encontros... 

escutas pelo corpo, que integra sentir, pensar, agir.  

Narrar e se transportar para outro lugar e tempo, outros lugares e tempos... 

narrativa-caminhada-viagem. Então, convocamos: 

Quando as línguas sonharam 

subiram ao céu voando com os pássaros 

lá contaram muitas histórias, 

mares de memórias daquilo que já aconteceu 

e cantaram os cantos do que ainda está por vir 
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tocaram as flautas e bateram nos tambores 

então fez relâmpago de ideias 

pensamento brilhou, o raio caiu 

e de cada emoção, canção e lembrança 

caiu uma gota 

como semente do céu 

foi chuva 

choveu memória 

choveu a palavra dos avós 

para banhar os netos de sonhos 

com cantos de força, paciência 

dizendo que somos dessa terra 

de muitos rios e floresta 

onde mora muita gente mesmo 

floresta de povos 

floresta de pensamento 

onde aprendemos a sonhar 

e choveu pra levar as feridas abertas 

onde estão as raízes 

rios e raízes de pensamento 

para contar e cantar 

cantar os cantos dos netos e avós pássaros 

cantar o rio. 

 

Daiara Tukano, 202234 

 

PAISAGENS OU TERRITÓRIOS SONOROS 

Leitura poema de Daiara Tukano, por Luíza Maretto.  

      

Desde o primeiro encontro com a Vila Primavera, o Chora Neném, caminhadas 

de escutas (d)e histórias... de como viveram, de como vivem, de como surgiu a vila... 

caminhadas em esquinas, varandas, quintais, casas... Visitas e caminhadas... escutas 

compartilhadas... caminhando e escutando... como chegar na casa de outra pessoa que 

você não conhece, pedir licença, pisar devagar e perguntar: Oi, como vai? Como você 

vive aqui? Viemos de outra terra e queremos escutar as histórias daqui...  

Assim, dizem, contam, que dos primeiros seres humanos no planeta também 

viviam em caminhada: nômades percorrendo a Terra, ou as terras. Cada paisagem uma 

relação construída, alimentos e corpos, territórios em construção. Paragens diversas, 

assim fazendo a humanidade. Caças, coletas... e mudanças. Também narram que com o 

cultivo de plantas, a agricultura fez cultivar morada parada. Ou pelo menos, com mais 

 
34 Daiara Tukano, 2022, texto em exposição Nhe’ẽ Porã: Memória e Transformação, no museu da Língua, 

disponível no site: https://nheepora.mlp.org.br/ 

 

https://nheepora.mlp.org.br/
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tempo de relação. Territórios em cultivo, plantar e colher, e não mais coletar e mudar. A 

tal chamada vida sedentária, que constrói paragem. Mas como apagaram de nossa visão, 

nem todos os povos seguiram uma mesma linha de história. Alguns ainda mudam 

bastante, outros cultivam tão diferente! Outros nem escrevem, mas contam em voz alta 

suas histórias, outros registram em papéis e livros, e ainda há os que inventaram registros 

em novas tecnologias de áudio e imagens... Muitos caminhos e como compartilhar essas 

memórias. 

Assim, na segunda caminhada no Chora Neném, chego com o objetivo inicial de 

escutar sobre as histórias e memórias do surgimento da vila. Como esse nome foi dado, o 

tal do “Chora Neném”? E a “vila primavera”, como foi que chegou a ser chamada assim? 

E as pessoas, chegaram como e quando? Como foi se construindo esse lugar? As 

narrativas podem contar sobre o lugar. O tempo dizendo sobre o espaço, em movimento. 

Marcas de formas de viver, relacionar entre pessoas, terra, bicho, águas...  

Busco, então, os(as) mais velhas para escutar. Já havíamos escutado algumas 

histórias desde a primeira visita: a vila que surge por conta da construção da usina 

hidroelétrica! Pergunto para o casal que nos recebe em sua casa, em pleno domingo, quem 

eu poderia escutar, que tinha histórias mais antigas sobre o lugar? Vamos fazendo a lista 

de nomes ali, e ainda com alguns encontros desta lista, outros nomes surgem. E às vezes 

vou em busco de um só, encontro dois.  

Mas antes, antes de escutar mais velhas(os), esse jovem que nasceu ali, que nos 

recebe no primeiro dia da segunda visita com sua esposa, já me conta de diferentes tempos 

vividos, no povoado. Ou ainda, a mulher que nos recebe com seu marido, e este narra: 

um espaço e diferentes momentos de construções. Ou talvez, diferentes espaços. 

Territórios em movimento. O homem de mais ou menos 30 e tantos anos, conta que sabe 

da época da construção da usina, e que deste tempo surgiu a vila. Mas ele conta de um 

tempo mais “novo”, de quando houve a “modernização” da usina, a época do “consórcio” 

e como isso trouxe melhorias para a vila. Ele vai contando também sobre como tinha 

muitas árvores no local, inclusive no seu quintal, mas que teve que cimentar para 

construir. Ele conta que foi necessário para terem a casa. E vai contando o que o consórcio 

trouxe de empregos, de asfalto e cursos para a população. Conversa que vai e vem, e 

juntando outras histórias já trazidas desde o primeiro encontro na vila, em fevereiro de 

2022, aí parece sinalizar diferentes tempos atravessados neste espaço: um tempo antes 
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da fazenda, talvez de ocupação dos povos originários, que não sabemos muito; um tempo 

da fazenda, antes da construção da usina; um tempo de construção da usina do estreito e 

o surgimento do povoado; um tempo depois dela pronta e como a vila some e volta; e um 

tempo de modernização da usina, que é estabelecido o que ele nomeia de consórcio, e que 

traz cursos, asfalto e outros vivências para a vila. Este último, depois que realizo outras 

escutas, e pesquisa virtual, encontro que houve uma fase de modernização dentro da 

usina, e deste projeto algumas ações foram realizadas. Para o trabalho de arrumação foi 

feito um contrato que foi um Consórcio formado pelas empresas Alstom Brasil Ltda, GE-

Hydro Inepar do Brasil S.A., Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A., Construtora 

Norberto Odebrecht S.A., Camargo Corrêa Equipamentos e Sistemas S.A., CNEC-

Engenharia S.A. e Engevix Engenharia S.A. Na vila, depois desta fala, quando 

lembravam sobre essa época, as empresas e nomes que mais as pessoas diziam era Alstom 

e Odebrecht. Como as escutas não são lineares, são afetivas, então os percursos vão 

nos vinculando, através dos encontros, também. Das memórias de cada ser e do lugar, 

de cada visita, conversa, o lugar vai entrando e se fazendo corpo, em meu corpo-território, 

também.  

O que provocamos?      Territórios e suas habitações são contadas pelas memórias.  

Pois então, seguindo alguns pedidos que foram feitos no primeiro encontro, e a 

marca fica: “Passa na minha casa, também... e escuta e conta e troca histórias...”. Pareceu-

nos assim.  

E a cada encontro, paisagens: 

Na frente de dona Zenaide, plantas e cultivos; 

No banco da frente da casa do Osvaldo, árvores grandes, banco e casa antiga; 

No Zezão e na Nina, portão arrumado e pintado, conversa de varanda; 

Na Tereza e Hélio, portão aberto e de madeira, simplicidade de chegar; 

No Miguel, porteira da fazenda pra entrar, mureta da frente da casa pra conversar, 

cachorros arrodeando e deitando por perto.  



165 
 

Figura 41 - Na vila, no banco, na esquina. 

 

Fonte: acervo pessoal da autora. Janeiro/2023.  

Figura 42 - Na vila, na esquina, no banco, na casa que já foi sede da fazenda, onde trabalhadores da usina se 
registravam. 

 

Fonte: acervo pessoal da autora. Janeiro/2023 
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Figura 43 - Na janela da senhora. 

 
Fonte: acervo pessoal da autora. Junho/2023.  

 

 
Figura 44 - Na vila, na frente da casa da senhora, na escolha dela da planta que ela cultiva para a foto. 

 

Fonte: acervo pessoal da autora. Junho/2023. 
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As pessoas e seus nomes são colocados como marca dessa memória individual 

que é coletiva, também. A cada um desses registros das conversas feitas, foi 

compartilhado como ficaram os registros transcritos e escritos, com as pessoas 

participantes da pesquisa, para assim colocarmos nesse formato com as palavras 

diretamente ditas.  

O tempo de encontro e troca é outro, tempo da roça, tempo presente e contação 

das memórias vai se fazendo...  

E a cada encontro, uma lembrança de outras estórias vão surgindo... Primeiras e 

diferentes estórias?35 

Quais ritmos em casa passagem? Quais tempos vividos em cada encontro, 

paragem? Quais tempos fazem quais ritmos em nós e no lugar? Aqui... seguem as 

narrativas da vila em composição, com as palavras de quem viveu e conta... as 

conversas foram colocadas quase inteiras, mas como decisão e escolha para provocar a 

experiência desse contar e escutar... Alguns grifos foram feitos marcando a relação desse 

encontro: o que (me) afetou, reverberou, produziu algo com a conversa. E a cada uma 

dessas narrativas, alguns des-envolvimentos foram esses escritos, como exercício dessa 

cartografia.  

 

ENCONTROS COM ZENAIDE – Primeira ou última rua da vila... 

Zenaide é a primeira que escutamos, combinadas de ir visitar, na segunda ida à 

vila.  Ela é cabelereira da vó da Manu: Manuela, pesquisadora da iniciação científica da 

graduação em psicologia; Vó Rosa, dona da casa e rancho de quem ficamos hospedadas. 

Da primeira vez na vila, combinaram de ir visitá-la: “minha neta tá indo aí com a 

faculdade!”, e teve a resposta: “pede pra ela passar aqui em casa, que espero ela!”. Mas 

foram tantas visitas caminhando pelas ruas, que ela ficou esperando e não fomos! Então 

pra não esquecer dessa vez, ou deixar de (re)conhecer, vamos primeiro na casa dela: Dona 

Zenaide. Ela é uma das senhoras de maior idade dali. Recebe-nos de portão aberto. Na 

frente da sua casa, no terreno ao lado, em vasos e chão, plantas e cultivos. Cultivos e 

 
35 Cito aqui um conto, de Guimarães Rosa, em seu livro “Primeiras Estórias”, no qual ele narra o encontro 

de uma criança com as primeiras obras de desenvolvimento e progresso feito em Brasília. O conto se 
chama “As margens da alegria”.  
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plantas. Vamos eu, querendo escutar histórias do lugar; e Manu, querendo saber dos 

cuidados com as plantas e com a saúde que ela faz. Querendo, desejando escutar, vamos.  

Pois na frente da sua casa tem plantas em vasos, no terreno da frente, no vizinho... 

“Tem xarope de guaco”- disseram que ela faz! E corta cabelos... planta, cultiva, cuida... 

Faz mudas, mesmo sem saber pra quem e onde plantar! Se morasse na roça... eram muitas 

frutas pra plantar! Cultivar vida e memória da abundância de quando seu pai e sua mãe 

plantavam... ela lembra da buraqueira que era antes o chão dali, das casas e alojamentos 

construídos, e da multidão de gente que chegou com e para a construção da usina. Já 

namorou um moço vindo de fora, que a levou lá dentro da usina pra conhecer como era 

essa tal construção... E em conjunto, ali na vila, hoje em dia vão mais na Igreja, e ela 

gosta muito de ir dançar ... agora nas aulas no estreito... e antes, quando andavam a pé, e 

atravessavam o Rio Grande, só pra curtir o baile em Minas Gerais... e parece que continua 

fazendo amizades e querendo celebrar...  

São essas frutas que eu tenho, plantadas no meu quintal...  

Assim, a gente conversa, de muitos e tantos assuntos, mas pra começar do começo 

contamos as novidades da avó Rosa, e das últimas visitas, e ela nos chama pra entrar. 

Avisamos da tal pesquisa e pedimos licença pra gravar. Dona Zenaide diz que já 

participou de uma pesquisa que a neta fez pra faculdade. Então, num tempo mais linear 

do papo, iniciamos perguntando sobre como era ali antes, logo nos primeiros segundos 

de gravação, e ela nos diz:  

Era muito carente aqui no começo. As ruas não tinham asfalto, não tinha nada, 

era uma buraqueira. Essa rua aqui que principalmente era só buraco. Essa aqui é a 

última rua da vila, não tinha casa, só tinha aquela casa ali do fundo ali. Só ela que tinha. 

E era de chão? - pergunto.  

É, as ruas de chão. A gente vinha aqui com a vizinha minha lá do rancho, que ela 

vinha aqui pegar a gente pra trabalhar. Quando chegava aqui tinha um homem 

que...trabalhava com uma perua. Levava a gente na roça pra trabalhar, e ela vinha aí. 

Nois chegava, não tinha nem jeito de chegar de carro, de tanto buraco que tinha na rua. 

Agora aqui tá uma benção! Aqui tem asfalto, tem água, tem luz, tem supermercado, tem 

padaria. Tem açougue, tem mercearia, tem posto de gasolina, tem tudo, tem de tudo... 
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médico, dentista. Creche. Então, o que a gente precisa mais? Tem ônibus que vai pra 

Pedregulho de graça? Paga nada. Vai e volta. Muito bom! 

Qual a diferença de morar aqui e morar no rancho, por exemplo? – pergunto, 

então, sobre a diferença entre a vila e o rancho que ela morava antes.  

Nossa, aqui é bom demais, no rancho, meu Deus, Deus me livre! 

No rancho eu trabalhava demais dá conta. E lá não tinha recurso, não tinha... 

Ela tinha uma vizinha lá, mas ela não parava lá, que era a dona da fazenda. Ela vinha, 

ficava às vezes de semana e eu tinha ela lá, né? 

É muito sozinho...  

Não tinha telefone, não tinha carro, não tinha... 

Nada, nada, nada. Tinha uma televisão lá, que você precisava ficar virando a 

antena. Virando a antena lá, sumia a imagem. (risos) Aí a gente trabalhava demais, 

minha filha. Era horta, era... Quintal pra limpar, aquele mundo de quintal, manga pra 

catar, né? Forrava o chão, tinha que catar tudo as mangas, jogar num buraco lá. E... 

horta, galinha... Ah, piscina, tinha tudo para trabalhar, tinha lá. Nossa senhora, limpar... 

limpar a casa deles toda semana.  Ganhava uma michariiiia. Né? Nossa senhora, agora 

os outros falam que a aposentadoria é pouco. Eu não acho não, trabalhei a vida inteira 

e nunca ganhei um salário. Agora eu ganho....dois...três, porque eu trabalho também, aí 

ganho mais um pouquinho, né? 

Igual a senhora falou, lá no rancho não precisava ganhar o tanto que a senhora 

precisa ganhar aqui, né? – comento.  

Não, não tinha como ganhar o que eu ganho aqui, né? Porque lá a gente não 

pagava aluguel, não pagava água, não pagava força, né? Não pagava nada. Tinha a 

casa, apesar que era ruim. Tinha goteira pra todo lado quando chovia. Era lata, era 

bacia. (Vai pondo, né?) Casa ruim, minha fia, Nossa senhora. Aquelas janelinha de tábua 

tudo... ruída. Era uma tristeza, mas era bom... Tinha fartura, que a gente plantava de 

tudo lá também. Quando eu mudei de lá ela chorou.  Ela veio cá muitas vezes pra mim 

fazer sabão pra ela. 

A moça é a dona (do rancho)? – pergunto.  
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A dona da chácara. Ela chorou... Porque eu fazia queijo pra ela, fazia doce, 

matava porco. Eu deixava a parte dela tudo picadinha, tudo separadinha. O dia que ela 

chegou a primeira vez, ela chorou também, porque ela falou, Dona Zenaide do céu, nunca 

topei um porco bem arrumado desse jeito! O primeiro porco que nóis matou aqui, o moço 

matou. E matou na quinta-feira, nóis veio na sexta. Chegou o porco, já tava fedendo. 

Ligou o freezer na hora, e pôs uma parte em cima da outra, assim. Não picou, não. 

Chegou tava tudo fedendo. Jogou tudo fora. E o meu eu deixei tudo arrumadinho, tudo 

picadinho. Ela veio cá muito, agora ela morreu, tadinha! Ela vinha trazer presente pra 

mim de Natal, passava aqui...  

(...)  

E fala sobre os patrões... de onde são, como a visitavam muito por ali e do 

adoecimento e morte deles...  e continua contando sobre a sua vida no rancho... e como é 

ter casa própria... e continuamos a prosa... 

(...)  

Mas não era o seu rancho então, você cuidava? - pergunto.  

Não, era meu não .... Eu nunca tive nada, só tive essa casa aqui, minha primeira 

casa, depois que eu casei. É por isso que eu gosto demais daqui, porque é como a minha 

casa, né? 

É diferente, né? - pergunto.  

Ah, é diferente! Não é um palácio, mas pra mim foi. O dia que eu cheguei aqui, 

que eu vi minha casa pronta, nem acreditei que era desse jeito. Porque eu tava lá no 

rancho, sabe? Quase nem vinha aqui. Os outros que ia fazendo. Mas foi muito bom, 

graças a Deus! 

 

E continuando o papo, Manu pergunta sobre os remédios que ela faz com as 

plantas, e se tem aparecido alguém doente por ali naqueles dias! Manu está pesquisando 

os caminhos de cuidados pela vila, e quer acompanhar alguém, cuidando de sua saúde! 

Dona Zenaide conta sobre alguém que veio, que estava com pneumonia, ou algum 

adoecimento respiratório assim! E fala sobre os cuidados com as plantas de levante, 

guaco, hortelã... sobre as qualidades de hortelã... vai narrando suas sabedorias e cultivos... 



171 
 

E teve alguém que veio aqui esses dias buscar algum... remédio? – pergunta Manu.  

Essa semana passada veio, veio o senhor pegar guaco, pegou horrtelã, pegou 

levante, pegou... Um monte de coisa que ele pegou de fazer em Xarope. 

Ele tava doente? 

Tava doente, tava com pneumonia. É ali da... O que chama, gente? Lá no final 

dessa rua aqui, esqueci, a mulher que me mandou buscar chama Regina. Que ela queria 

fazer xarope. Agora o nome do cara, ele tem um apelido, eu não lembro. Esqueci, não 

lembro. 

Não, tudo bem. – Manu comenta.  

Ele tava com pneumonia. 

Ele tá com pneumonia? 

Começo de pneumonia. Tossindo demais. Tava achando que era corona.  É, mas 

acho que não é nada, é gripe forte que tá dando, né? 

Levante que você deu? 

Levante, hortelã. 

Qual que é levante? 

É tipo hortelã, só que o cheiro é diferente. É o mesmo... é a mesma... Do jeito que 

dá hortelã, dá o levante. Mas... só que o cheiro é diferente.  

Levante é a hortelã graúda ou deve ter outro nome? Deve ser outra coisa mesmo. 

Você conhece hortelã? 

Hortelã pequena e a graúda, né? 

É, que tem hortelã que tem umas folhinha assim. E levante também, quando fica 

bonito mesmo, nossa, dá aquela beleza. Aí uns vêm buscar arruda e outros vêm 

buscar...alecrim....outros vem buscar... guaco. Eles vêm, todo mundo vem buscar. Vem 

gente do Estreito, de Pedregulho, vem gente pegar coisa aqui.  

Ié?? – pergunto.  



172 
 

Ixi, vem muita gente. Meu pé de guaco é enorme, eu plantei na beirada da cerca, 

assim, ó. 

É aqui na frente? - pergunta.  

É. 

Na frente da casa, no terreno ali, ou na casa aqui mesmo, né? - perguntamos.  

É, mas eu aproveito essa parte, eu aproveito, ninguém planta, eu aproveito até lá 

em cima. Tem que plantar, eu tenho até pitaia. Nossa! 

Depois a senhora me mostra o guaco. - pergunto.  

Mostro. 

 

No continuado da prosa, quero saber como era nesse outro canto, onde ela já morou 

antes... antes dali... uma outra região, por perto... 

 

E como que era lá no Ribita? – pergunto.  

Lá no Ribita era o sítio do papai. Tinha de tudo quanto é fruta que você pensasse, tinha. 

E ele era caprichoso, viu? Só fruta boa também. 

O que que é fruta boa? – pergunto.   

Era laranja panásia, mexerica enredeira, essas coisas boas, frutas boas. Porque tem 

gente que planta qualquer coisa. Não, ele não. Tinha cajamanga, tinha banana, acho que 

de umas oito qualidades de banana. Tinha manga de não sei nem quantas qualidades. 

Tinha jabuticaba, tinha goiaba, tinha maçã, tinha marmelo. 

Meu Deus! – comentamos animadas.  

Marmelo é de fazer marmelada, cê sabe, né? Tinha de tudo. O papai plantava de tudo. 

Tinha... plantava café, no café plantava pepino, feijão, arroz. é.... Abóbora, jiló, quiabo, 

cacau, é a coisa mais boa, uma fartura, melancia. Aí ele panhava. Ninguém partia, era 

ele que partia. Ele cortava a pontinha da melancia. Partia as taia, e punha, e nois ia 

pegando... Ele cascava abacaxi também, apanhava o abacaxi e ele vinha com os braços 

cheio. Cascada do abacaxi, punha tudo debaixo da cama, assim, pra acabar de madurar. 
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Aí cascava, picava tudo, aí a família tudo chupava. O pé de jabuticaba, quando nóis 

mudou, era pouco pé, depois plantava mais, né? Aí quando tava verde, ninguém 

panhava. Quando madurava chamava os fio tudo ia chupá. E uva, tinha parreira de 

uva também e ninguém mexia. Quando eu madurava, mamãe panhava a fruta, a família 

vinha, sobrava, cada um levava. Ninguém mexia nas frutas verdes e eu não gosto de 

frutas verdes até hoje, acostumei, né? É muito bom. Foi muito bom a nossa vida ali. Uma 

fartura também. 

Mas e é longe daqui? - pergunto.  

Não, não é longe não. É pertim. 

O que é pertim pra senhora?   

Ah, acho que de carro lá, é uns 10 minutos. 

Ah, é pertinho mesmo. – numa confirmação com o tempo que diz sobre distâncias.  

É pertinho. 

 

Ainda pergunto, sobre essa mesma época, como era esse canto da vila primavera, que é 

perto, ficamos sabendo, é perto... 

 

E nessa época já tinha aqui? - pergunto.  

Ah, quando eu tinha que... Era muito pobrezinho aqui, tinha umas taperinhas, sabe? 

Nossa, umas xoxinhas. umas casinha de tábua.  Depois as pessoas foram comprando 

terreno, foi ganhando terreno, o que o prefeito deu pra muita gente aqui. E cada uma 

foi construindo sua casa. 

Mas aqui, quando a senhora morava no Ribita...Aqui era fazenda ou já era...?  

Era fazendo do Miguel Abrãão.  Aí ele doou essas partes aqui ....  

Doou pra quem? – pergunto.  

.... pra prefeitura. Aí a prefeitura foi doando pros outros também. Muita gente comprou. 

Que tem esse milharal aí do lado, aí é um sítio. É do Itamar Polo, que era sobrinho do 
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Miguel Abrão. E tem as coisas aqui tudo, agora tem de tudo aqui, tem casa boa aqui, 

vixi, só Orlando do Supermercado deve ter umas 30 casas de alugue aquil. 

Aqui?  

É. 

Mas, tem oito ruas? - pergunto.  

Então, minha filha!  Quase tudo dele as casas. 

Ah, ele que ganhou tudo do prefeito? 

Não, ele comprou. 

Ah, ele comprou! 

Ele comprou. Ele comprou, ele construiu, ele reformou, ele vai comprando ... com as 

pessoas que quer vender as casas, ele compra. Então, e agora ele tem o Pesca e Paga, 

você viu o Pesca e Paga lá? 

E ela comenta onde fica esse lugar, e explica um pouco mais sobre o comércio dali, 

quando Manu pergunta sobre algo que ela precisa.  

(...) Esse Orlando, ele tinha um supermercado, agora ele arrendou o supermercado. Ele 

tem só um... Ah, vende tudo assim, corda, parafuso, essas coiserada assim, ração, não 

vende coisa de comer, não. Só essas coisas assim... 

 

Dona Zenaide fala das mudanças da vila, das casas surgidas, de quem é dono de 

quê, e etc e tal...  

E Manu avisa que precisa ir embora pra fazer o continuado da pesquisa na unidade 

de saúde.  Despedindo-se pra seguir na caminhada do dia, Manu pergunta qual é  a rua do 

postinho. Ela vai falando. E conta onde fica o postinho, através dos nomes das casas do 

povo, o que tem no lugar, mas não sabe o nome da rua não... e vai explicando por outros 

conhecimentos...  

 

E o postinho, que rua que é? Parece que é na rua 7....– Manu pergunta e vai 

tentando  lembrar.  
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Eu esqueci o nome da rua. Mas tem a creche, você desce nessa rua principal aí 

ó, aí tem a mercearia, depois tem o... Depois tem o bar do Adriano, depois tem o bar do 

Itamarzinho, depois tem a Supermercado. Não, o bar do Itamarizinho. Desce, desce. Tem 

o bar do Adriano, é na rua do Adriano. Onde? Tcho vê... 

É. 

Ah, eu não sei o nome da rua. 

Não tem problema, eu vou achando também. – ela comenta. 

O postinho saindo por aqui ó, você desce na rua da SABESP!  

Ah, na rua da Sabesp! 

É mais fácil de explicar, na rua da SABESP.  Aí tem o postinho e tem a creche, na 

esquina é a creche, do lado de cima da creche é o postinho. 

Eu acho que eu vou lá. – Manu diz. 

Ah, eu fico aqui conversando mais um pouco com a Dona Zenaide, se ela me 

aguentar. Depois eu encontro ocêis. O que você acha? – eu me convido pra ficar mais.  

Cê que sabe! 

 

E nessa despedida de Manu vamos saindo um pouco da casa e proseando, 

escutando suas sabedorias e carinhos com as plantas ao seu redor. Saímos pra mostrar as 

plantas, quem são... plantios na frente, pois não tem quintal “dentro de casa”... E Dona 

Zenaide mostra cada um, diz os nomes...  E tem mudas feitas pra quem quiser plantar, diz 

que ninguém quer levar...  Ela vai mostrando com cuidado e carinho o que planta... sabe 

quem são...  “Não é meu não, mas eu planto!” – diz sobre a terra onde está cultivando. 

“Plantar, e a gente cuida...”, “Vinha capinar era aquele lixo...mas agora”, “Eu gosto de 

plantar, se eu tivesse chácara”, “Eu não tenho lugar de plantar” – mas planta...  

Enquanto isso, o namorado dela e um outro senhor ficam conversando no terreno 

da frente: “Bom serviço pro ceis” – comentam!  

Qual que é o guaco? É esse aqui na frente? 

O guaco? Vamos lá! 
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A senhora planta aí na frente? - pergunto.  

Não é meu não, mas eu planto! 

(...) 

Esse aqui que é guaco? 

Não, isso é favaca. Isso é de fazer chá também, olha que delícia. Aí eu tenho duas 

mudas aí, ninguém leva pra plantar, ninguém quer. 

Ah, adivinha quem vai querer, dona Rosa vai querer – Manu comenta.  

Será? Você acha que ela vai querer? 

(...)  

Ali é sua também? 

Ali não é meu não, mas eu planto! 

E o namorado dela que está ali fora brinca: 

Nóis arrendou ali!  

E riem... E ela completa:  

Ah, não é meu não, mas é o planto! 

(...)  

Ninguém tá morando aqui? – Manu pergunta.   

Não. Aí se morasse aí não podia plantar, aí era da pessoa, né? Mas aí eu 

perguntei pro Livinho, ele falou, ah Livinho tá cercado ali, pode plantar e a gente cuida, 

né? 

(...) 

Ah, eu gosto de plantar. Se eu morasse numa roça, minha filha, tinha de tudo. 

O que cê ia querer plantar? – pergunto.  

Ai, eu gosto muito de frutas! Plantar frutas, plantar bananeira, mamão. Eu, nossa, 

nóis tinha banana de tudo quanto, nem vejo daquelas qualidades mais que a mamãe 

tinha, não vejo mais, ninguém tem. E deixou acaba, né?..... 
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Só uma coisa que a mamãe plantava lá que eu não deixei acabar, o angá, diferente 

de ninguém. Acho que eu dei até pra sua avó. 

Que que é Mangá? – eu pergunto.  

Angá. 

É do cerrado, né? 

Não. Esse é de quintal. Ele dá baixinho. Não dá aqueles arvoredos grandes não, 

dá baixinho. Aí eu fiz muda dei pra todo mundo, eu não tenho lugar de plantar, né? 

É fruta de que? 

Fruta de chupar. 

É? É bom? – pergunto.  

Eu gosto. Ele é grosso assim ó, e tem aquelas fava assim, você tira com aquela 

película e tira pra lá e você joga a semente fora... 

(...) 

Aí minhas mudinhas, esse aqui é limão, abacate, arruda, amora... 

E você faz o que com essas mudas?  

Essa aqui é pro meu sobrinho, esse limão, e essa amora, que ele mandou eu fazer. 

Olha lá, o tanto de mudinha de pimenta que nasceu. Da roxa, ó, tá vendo? Isso 

aqui é que é cajamanga, ó. 

Vai plantar aonde?  

Não sei. (risos) 

Em algum espaço grande, né?  

Tem que dar pros outros, né? Isso aqui é ver a flor que eu acho linda também, ó. 

Ai, um cacto! 

Olha lá, tem botão aí, tem botão de casa, tem botão... Tem dia que ela abre três, 

quatro flores, não abre...  

(...) 
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E voltando, entrando dentro de sua casa, depois da despedida de Manu, continuamos com 

a conversa e ela vai contando sobre suas caminhadas pela região, como faz... 

 

E a senhora vai muito pra Pedregulho? – pergunto.  

Não, vou só uma vez por mês. 

No médico? 

Não. Receber, pagar as contas. 

(...) 

Conta um pouco dessas idas e depois pergunto pra saber um pouco das suas 

relações com as águas... e destas, já vem a prosa da construção da usina e como foi... 

 

E com o rio, o córrego, essas coisas aqui perto, a senhora convive, tipo, ficava... – 

pergunto e já engata a conversa.   

Muito pouco, eu quase não saio. 

Agora não vai mais? – pergunto. 

Não, eu não saio muito de casa não. Na prainha, de vez em quando eu vou lá no rio. 

Mas muuuito pouco! 

Onde que é a prainha? 

Ah, você conhece o Estreito? 

Sim, lá pra frente. 

Então, descendo, vai descendo ali. 

Descendo o Estreito? 

É. 

E o povo vai tudo lá? 

Vai. 

Daqui? 
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Vai. Ixi, o povo gosta da prainha, é muito boa! 

Dá pra nadar no rio? 

Dá. Não é bem no rio, é uma... Eles fecharam a compota, então abriu, sabe? Aquelas... 

As represas. 

É, as represas. Então aí tem as represas aí. Esses ranchos também, tudo é represa, né? 

Não é bem no rio mesmo. Tem rancho que é beiradinha represa, mas na prainha não tem 

morador não, é só pra divertir mesmo. Eles fazem churrasco, eles levam colchão, deita 

lá debaixo das árvore. 

É gostoso? 

Muito bom. 

Eu vou lá com as meninas pra gente conhecer. – comento.  

Muito bom. Eles falam, tem gente que fala, é melhor ir nessa prainha aqui do que ir 

nessas praias longe demais, sofrer de... Com essa movimentação que tem, né? Que tem 

hoje em dia, né? Ali tem, vai muita gente. E é praia de água doce, né? É, muito bom aí. 

Mas a senhora lembra da época da construção da usina? 

Lembro, e eu não morava aqui não, né? Eu morava lá no sítio do papai, quando começou. 

No Ribita ainda? 

É. 

E cê lembra como é que era? 

Lembro, eu lembro. Eu até fui conhecer a usina lá dentro. Eu namorei um moço que 

trabalhava lá. 

Eita, contando as histórias (risos).  

Aí ele me levou lá pra conhecer. Tinha um grupo onde tava as cavernas, cavernas lá. E 

tinha a construção das máquinas. Aí ele me leva lá dentro pra mim conhecer. 

O que a senhora achou? 

Ah, eu achei interessante, muito interessante. 
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Mas o moço era de fora ou era daqui? 

Era de fora, ele era dos Três Corações, Minas Gerais. 

Aí namorou ocê quando ele tava aqui? 

Mas aí eu não quis mais, nem mais. Tadinho, fiquei com dó dele, mas eu não quis mais 

não!  

Ué, mas ele ia mudar pra cá ou ele ia levar a senhora? 

Ah, não sei. Eu sei que o meu pai gostou muito dele, sabe? O meu pai não gostava de 

nenhum namorado que eu arrumava, mas dele ele gostou, mas depois... eu não quis, ele 

foi embora.  

     E o que mudou? Você lembra como que foi essa coisa? O que que mudou aqui na 

região? 

Ah, mudou muito. Quando.... não tinha asfalto, nem pra Pedregulho, não tinha nada. 

Aí com essa usina que fizeram tudo esse asfalto. 

Aí a gente vinha no baile lá em Minas Gerais, nóis ía de pé, não tinha carro não. Aí a 

gente ia na casa de uma prima minha, né? Aí nós ia no baile, aí nóis vinha, e via  nesses 

asfaltos, trabalhando o povo, trabalhando. Aí tinha que atravessar o rio. Aí a gente 

atravessava de canoa. 

Tudo pra ir no baile? 

Pra ir no baile. Aí dançava a noite inteira e no outro dia ia embora. Ia uma turma, sabe, 

de moça, rapaz, meus irmãos, minhas irmãs. Do sítio, pegava o povo do sítio, ia andando, 

atravessava canoa, ficava no baile, dormia na casa da prima e voltava. Voltava. No outro 

dia já passava. 

Um dia o cachorro veio pra nós, o caminhão matou o cachorro. Ai, mas fiquei tão 

contrariada. Tadinho, mas ele acompanhou nóis, sabe? Depois nóis vorto, ele não tava 

morto mais no lugar que estava, já tinha tirado.  

Nóis já andou muito aqui, ela tava construindo. Tinha tanta gente que trabalhava! Vinha 

gente de fora, sabe? De todo lado! Era ali duzentos homens, trezentos, era aquela 

multidão de gente. 

E ficou assim muito tempo? 
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Ficou, ficou, ficou bastante tempo. 

E esse povo morava onde? 

Uai, uns fizeram... Tinha um alojamento aqui, ó. Não sei porque que eles destruíram, foi 

a coisa mais chique, se ocê visse que coisa bem feita. 

Onde que era? 

Era aqui, ó. Tem essa chácara aqui do lado, lá pra frente um pouquinho. Era coisa mais 

bem feita, tudo de madeira, sabe? Mas tudo bem feita, os quartos, as coisas, o banheiro, 

tudo...eles destruíram tudo. Destruíram tudo, e eles moravam no alojamento, dormiam, 

tinha lugar de dormir, acomodar muita gente. 

Uns alugavam casas, os que tinham mais...mais força, que às vezes era serviço melhor, 

ganhava a casa da companhia, sabe? 

Agora os que não tinham, que vinha só assim, as pessoas por conta só, não vinha com a 

família, aí ficava nos alojamentos, uns alugava casas, eles nos alugava casas, reuniam 

10, 12, alugavam a casa. 

Alugava casa onde? 

Aqui, por aqui, no Estreito, por aqui, na Barreira. Tudo por aqui. Uns morava até nas 

roças, eles achava a casa, só que aí os caminhões transbordavam eles pra baixo e pra 

cima, sabe? Pra trabaiá...  Era muita gente. Aí fez esse asfalto, fez a usina, fez o asfalto 

tudo até Pedregulho. Pras essas beiradas aí tudo, pras águas quentes ali, pra onde desce 

pra vó da, sua colega lá. E não tinha asfalto, foi tudo isso eles que fez. 

O que mudou mais além do asfalto? - pergunto.  

Uai, mudou aqui, que melhorou tudo, né? Melhorou tudo aqui. Aí foi melhorando aqui, 

o povo comprando casa. Interessando de comprar terreno aqui. Comprando casa. 

E aí depois o asfaltou aqui também. Já ficou uma bençã, né? Porque já pensou que aquela 

buraqueira que era?! Agora.. tem a igreja... Igreja evangélica, tem também aqui, tem de 

tudo. Tudo o que você pensar aqui, tem um pouquinho. 

E antes não era esse nome, do Chora Neném? 

Era Chora Neném, depois ficou Vila Primavera. 
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Mas antes de ser chamado Chora Neném, tinha outro nome ou não? 

Ah, não lembro se tinha outro nome não, porque quando... ficou chora neném...  Porque 

o povo que mudou pra cá, tinha muita moça meia... voadeira, sabe? E esses moços da 

companhia, engravidava elas e só nascia filho, nascia filho, ficou chora neném. 

Que era muito filho nascendo?! - pergunto 

Nossa, tem fio aí de todo, de todo lado! (risos) E  aí ficou chorando neném, mas é Vila 

Primavera, antes eu não sei como que era, não. 

Porque antes era do Miguel Abrão? - pergunto. 

Era do Miguel Abrão, aqui,  era terreno. 

 

E pra ir encaminhando pra o final da conversa, pergunto: 

 

Onde vocês fazem coisa junto aqui? 

Assim, fala em conjunto, mais é na igreja, a gente vai na igreja. Pessoa tá doente, a gente 

vai, ajuda, dá uma força, dá um, né? Às vezes a pessoa tá carente, a gente faz um... você 

entende como que é?  Ajuda, cada um dá um pouquinho, a gente fornece um pouco, outra 

fornece, aí faz junto tudo e já vai. É assim que a gente faz. 

 Mas não tem um espaço, o único espaço... que encontra é a igreja mesmo. - pergunto.  

É, porque eu ia lá, tinha academia no Estreito e eu ia, sabe? Eu gosto. participar, mas 

aí a minha colega não foi mais e o pra eu ir de a pé não tem jeito, eu acho longe. 

Que academia? Academia da cidade? 

É, academia de ginástica, sabe? Nós falava zumba. 

Ah, é? É bom a zumba! – comento.  

Ah, era uma delícia, sabe? Eu fiz um monte de amizades, é que eu não conhecia ninguém 

lá no Estreito. Aí eu fiz um monte de amizade. Elas vêm até aqui em casa, umas pessoas 

boas, sabe? 

(...) 
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E conta das idas e vindas, das dificuldades de transporte também para frequentas as aulas, 

que agora não está conseguindo ir por não ter como... e conta de alguns desejos de 

autonomia...  

Eu tava com a ideia de tirar a carta e comprar um carro. 

Eu acho. 

Você acha que ainda compensa? 

Uai, quantos anos a senhora tem? 

75. 

Compensa. 

Compensa? 

(...) 

E não tem um ônibus que vai pra lá? 

Eu falei, por que que vocês não põem um transporte que aí é mais gente, né? Daqui pra 

lá, né? 

E aí, não tem, não? 

Aqui só tem transporte daqui pra Pedregulho. 

(...) 

Ah, mas era gostoso, gente, parece que pega mais energia no corpo. É, porque aí... O 

resto do dia fica bom. Nossa, era duas vezes por semana. Duas vezes. É muito bom, mas.. 

 

Terminamos a prosa com incentivo de continuar a dançar, encontrar... e pensando formas 

de fazer acontecer. Transportes, caronas... já está na hora de ir, e me despeço de Dona 

Zenaide.  
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Depois de semanas, vou escutar nossa prosa gravada e nossa conversa me faz 

lembrar de outra história, uma estória... do “Sonho da Tartaruga”, no livro “O príncipe 

medroso e outros contos africanos” (2009), escrito por Anna Soler-Pont e ilustrado por 

Pilar Millán, publicado pela Companhia da Letras. Segue a conexão de narrativas...  

Conto banto de Camarões e outros países  

O vento trouxe um conto até a janela. E o conto diz que uma tartaruga teve um 

sonho. Sonhou com uma grande árvore que ficava em um local secreto e tinha os 

galhos cheios de frutas de todo tipo: tâmaras, mangas, bananas, mamões, cocos, 

abacaxis, laranjas e espigas de milho. A tartaruga explicou entusiasmada seu 

sonho a todos os animais, como se compartilhasse um tesouro.  

- Mas é apenas um sonho! – riu o leão.  

- Não! É real! E vou visitar a vovó Kokó. Ela com certeza sabe onde cresce essa 

árvore.  

- Você é lenta demais, nunca vai chegar lá! Deixe que eu vou! – disse o leão. E 

assim o fez. Correu até a cabana da vovó Kokó e lhe explicou o sonho da 

tartaruga.  

- Sim, já ouvi falar dessa árvore. Seu nome é Omunbo-Rombonga, e, se você 

quiser que todos os seus frutos caiam no chão, tem que ficar na frente dela e 

gritar seu nome bem alto.  

- E como vou encontrar essa árvore?  

- É só você lembrar o nome dela e vai achar a árvore. Se disser o nome em voz 

alta, suas frutas vão cair. Mas agora, quando voltar para casa, não se vire nem 

olhe para trás! Se fizer isso, vai esquecer o nome!  

O leão agradeceu e, muito seguro de si, pegou o caminho de volta. “Omunbo-

Rombonga”, ia dizendo em voz baixa. Mas de repente se virou e tropeçou num 

cupinzeiro. E esqueceu o nome! “Omronbing...? Como era mesmo?”.  

Impossível lembrar! 

O próximo animal a ir até a vovó Kokó foi o elefante.  

- Cuidado com o cupinzeiro! – alertou o leão.  

- O nome da árvore é Omunbo-Rombonga! – disse a vovó Kokó. – E nunca se 

vire nem olhe para trás.  
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O elefante era forte e grande e tinha a certeza de que não esqueceria o nome que 

a vovó acabara de lhe dizer. Pelo caminho, viu um cupinzeiro e desviou dele. 

Mas num dado momento se virou para olhar para trás e caiu numa poça funda 

de água do rio. Enquanto tentava sair da água, percebeu que já não lembrava 

mais o nome! “Como era mesmo? Bing-bong-bang?”. 

O próximo animal a ir até a cabana da vovó Kokó foi o avestruz.  

- E cuidado com a poça! – advertiu o elefante.  

- O nome da árvore é Omunbo-Rombonga, e não se vire nem olhe para trás 

quando voltar para casa – disse como sempre a vovó Kokó.  

- Tudo bem! Omumbo-Ronbonga, Omumbo-Ronbonga... – foi repetindo o 

avestruz a caminho de casa. Viu o cupinzeiro, depois a poça, e passou ao lado 

dela sem cair... Mas de repente ouviu um barulho, uma espécie de assobio, virou-

se e viu uma cobra muito comprida a seus pés e se assustou, esquecendo 

completamente o nome da árvore do sonho da tartaruga.  

O próximo animal a visitar a vovó Kokó foi o babuíno.  

- Cuidado com a cobra! – avisou o avestruz.  

- O nome da árvore é Omumbo-Ronbonga! – disse a vovó Kokó.  

O babuíno era ágil e esperto. Tinha certeza de que não iria esquecer o nome. Viu 

o cupinzeiro, passou ao lado da poça, longe da cobra... mas então olhou para 

trás sem saber por quê, tropeçou em uns arbustos e o nome lhe fugiu 

completamente da memória.  

Depois foi a girafa.  

- O nome da árvore é Omumbo-Rombonga – disse a vovó Kokó. – E não se vire 

por nada! 

A girafa, com passo seguro e elegante, empreendeu o caminho de casa sempre 

repetindo o nome da árvore em voz baixa. Viu o cupinzeiro, a poça, a cobra, os 

arbustos... mas se virou e escorregou num trecho de lama que quase a derrubou, 

ela, tão alta e forte! E o nome sumiu da cabeça. “Mim-mim-obo? Mumbu-

bumbo?” Oh! Não! Havia esquecido! 

- Por favor! Deixem-me ir! – gritou a tartaruga. – Além disso, é a árvore do meu 

sonho!  
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Os animais da selva concordaram, e a tartaruga chegou a passo de tartaruga na 

cabana da vovó Kokó.  

- O nome da árvore é Omumbo-Rombonga – disse a vovó Kokó. – E 

principalmente não olhe para trás! 

A tartaruga era lenta, mas muito segura. Não iria esquecer o nome, tinha muita 

certeza disso! Viu o cupinzeiro, a poça, a cobra, os arbustos, a lama no 

caminho... e continuou andando sem se virar. Deste modo, encontrou um 

escorpião bem na sua frente. “Que sorte que eu não me virei!”, pensou. E passou 

bem longe do escorpião, que não se atreveu a dizer nada, de tão segura lhe 

pareceu a tartaruga. E devagar ela chegou até onde a esperavam todos os seus 

amigos: o leão, o elefante, o avestruz, o babuíno, a girafa e também a hiena, o 

leopardo e muitos outros animais.  

- O nome da árvore é Omumbo-Rombonga! – disse a tartaruga com voz bem 

forte. – E agora sim, vocês podem se virar! Olhem quem está atrás de vocês!  

E ali mesmo estava a árvore do sonho da tartaruga, com os galhos cheios de 

tâmaras, mangas, bananas, mamões, cocos, abacaxis, laranjas e espigas de 

milho! 

- Omumbo-Rombonga! – gritou a tartaruga, bem orgulhosa, diante da árvore. E 

todas as frutas caíram no chão.  

Quando os animais já estavam fartos de comer, a tartaruga teve uma ideia: se 

plantassem uma semente de cada fruta, iriam crescer muitas árvores frutíferas 

ali mesmo. E assim fizeram.  

Quando os animais já estavam fartos de comer, a tartaruga teve uma ideia: se 

plantassem uma semente de cada fruta, iriam crescer muitas árvores frutíferas 

ali mesmo. E assim fizeram.  

O conto terminou e será melhor ir deixá-lo lá onde o encontramos. 

(Soler-Pont, A, 2009, p. 41 a 45) 

 

PAISAGENS OU TERRITÓRIOS SONOROS 

Contação “O sonho da Tartaruga”, por Luíza Maretto.  

 

DES-ENVOLVIMENTOS com esses encontros...   
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O que é que tinha? O que é que não tinha? Não tinha televisão, nem carro, nem 

asfalto... não tinha nada, era só buraco... tinha umas tapera... hoje tem de tudo um pouco... 

tem água, tem posto de saúde, tem mercado... o que tem pra viver bem? Na vila, isso na 

vila... 

No sítio, na região ali perto, tinham muitas frutas, em abundância, que o pai 

plantava, tinha espaço pra plantar... mas era mais custoso ir para o baile em Minas 

Gerais... tinha de ir andando e atravessar o rio... o Rio Grande...  

Dona Zenaide não tem muito espaço pra plantar, como gosta... e diz que gosta... 

lembro do conto do Sonho da Tartaruga, no qual é plantada uma diversidade floresta de 

frutas, de cultivos! Dona Zenaide tem sim uma diversidade floresta de mudas que ela 

oferece, pra quem quiser. A diversidade e o cultivo, me fazem lembrar Dona Zenaide.  

O que é ter uma boa vida? Ter e não ter algo, o progresso diz, desenvolver é ter 

condições financeiras?! Mas e espaço para plantar? Não sei... A monocultura invade as 

plantações, então quando vejo alguém que admira a diferença assim, o cultivo da 

diferença e realiza cuidados que estão na porta de casa, com plantas, remédios com 

plantas... isso parece um cultivo de autonomia, também. Uma re-existência, um 

envolvimento. De algo que promove a diferença de origem, base da vida a diversidade. 

Muitos contos, como alguns indígenas brasileiros, falam dessa Árvore da Vida, de onde 

parte a diversidade que é origem dela, da própria vida. Conto para Dona Zenaide, então, 

o Sonho da Tartaruga. Origens, de onde vem a diversidade? A diversidade enquanto 

origem da vida? Um conto banto, de uma região africana, valorizando as raízes. Conto 

que fala do tempo repetido e devagar, do tempo repetido até fazer diferença, do tempo 

que segue em frente, com a memória e escuta atentas, do plantio, do cultivo... da 

caminhada de tartaruga, que segue em frente, e lembra o nome da árvore da origem da 

diversidade, lembra da diversidade que é origem... Dona Zenaide me faz lembrar disso. 

E de como gosta de conviver em alegria, compartilhar momentos... estar com. 

Apesar dos desafios encontrados para isso, como narrar sobre sua mobilidade para ir e vir 

à encontros hoje em dia...    

Bom, nessa ida até a casa de Dona Zenaide, ela me convida para entrar e sentar. 

Volto para mostrar a ela como ficou seu registro e compartilhar o conto do Sonho da 

Tartaruga, ela parece gostar de escutar. Ela diz gostar! Ela vai ficando curiosa com sua 

história registrada, conforme vou lendo, ela vai recontando, com as mesmas palavras... o 

já dito, transcrito, agora recontado... Como um reconto, ela vai narrando novamente... 

passamos pelas histórias conversadas. E lembra e conta de mais outra história, de uma 
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horta que ela cultivava ali perto, do tempo dessa horta, mas que hoje não pode mais, que 

alguém tomou conta. Conta de plantios individuais com “roubo” de fruta que tem ali bem 

perto, em terra alheia. Terra de propriedades e cercas. E eu comento que seria bom plantar 

para todos/as, quem sabe, como na história que ela conta que colhia e era abundância na 

vizinhança: todo mundo ganhava! Horta comunitária? A dela ela diz que é, como se 

fosse... mas ela quem gosta de colher, porque sabe como tirar sem machucar, estragar as 

folhas... mas diz que quem pede, ela dá. Inclusive, quando vou indo embora, dessa última 

vez, ela me oferece mudas de árvores frutíferas e folhas de erva cidreira para um chá. 

Fico sabendo do uso da raiz dela, com pra dormir, e sigo a receita na mesma noite, com 

a diversidade pra cultivar, e também cuidar da saúde.  

Ela ainda tinha acabado de fazer pão nesse dia, e isso me lembra a autonomia de 

fazer sua própria comida. Ela diz que pedem para ela vender alguns. Ela diz que ensina a 

fazer, mas não quer vender não. Parece uma utopia, algo quase inalcançável na rotina que 

vivemos nas cidades, mas na época da pandemia essa autonomia da alimentação foi 

colocada em discussão: muitas pessoas aprenderam a fazer seu pão cotidiano, pois não 

podiam sair de suas casas. Quem tinha essa possibilidade, quem tinha tempo e privilégios, 

também.  

Tempo de cultivo, de seu alimento, de si. Isso é bem viver?  

 Movimentos agroecológicos comunitários fazem parte de alguns desses cultivos, 

exercícios de plantar. Poder cultivar na terra, também parece essencial. Abundâncias 

compartilhadas, outras relações. Plantar, cultivar, semear, cuidar...? Terra pra plantar, cultivar, 

semear, cuidar...? Ser terra pra plantar, cultivar, semear, cuidar...? Entre ter e ser... Diversidade 

pra plantar, cultivar, semear, cuidar...? Viver bem é conviver em alegria e abundância? Alguns 

sentipensamentos com os encontros com Dona Zenaide... 

 

ENCONTRO COM OVALDO, na esquina, no banco, embaixo da sibipiruna 

Seu Osvaldo a gente conheceu desde a primeira visita e caminhada. Ele mora no 

meio da vila, na rua do meio. Sua casa é de esquina, construída na época da construção 

da usina - ficamos sabida desde o primeiro encontro! Casa onde fichavam os 

trabalhadores da usina! Conversamos dessa vez no banco em frente à sua casa, nessa tal 

esquina, embaixo da sibipiruna. Com seus cachorros por perto do portão, os 

passarinhos...e, no dia anterior, quando combinamos que eu passaria ali naquela manhã, 

encontramos com uma arara azul bem grande, papeando junto no portão! Bicho de 
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história do Brasil, e de convivência na vila. Seu Osvaldo convive com bichos e cuida 

deles, também.   

Conta de onde nasceu e já chegando ali... Aqui, antes da usina... como era...  E 

como ia pra lá por causa da mãe... ia e vinha...  Tirando madeira, tirar arueira porque ia 

inundar tudo...  E como se deu a construção da usina, o Rio Grande e o estreito, as 

pescarias com seu pai, e como cuida dos animais, e os tempos, e as cidades grandes e o 

espaço solto da vila... os pássaros... a saberia dos pássaros e da vida dos animais... mas 

sem anunciar tudo antes da contação começar... 

Começando a gravar e...  

 

Agora vai dar... 

Tá! O nome do senhor? – pergunto, seguindo o roteiro de perguntas.  

Oswaldo Isaías de Assis. 

Oswaldo... Isaías... de Assis. – vou repetindo e escrevendo...  

Sua idade. 

70 anos. 

19 do 12 de 52. 

Setenta. 

Pus aqui local da entrevista: banco da frente da casa, vou pôr. Embaixo da sibipiruna, vou 

colocar.  

É, pode pô aí.  

... 

O senhor nasceu aonde, senhor? 

Nasci em Ibiraci, Minas Gerais 

Aqui perto? 
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É, pertinho. Nasci em 19 de dezembro de 1952, às nove horas do dia, nasci em Ibaraci.  

Com cinco dias de vida de Ibiraci, fui para Patrocínio Paulista e me criei em Patrocínio 

Paulista. E depois vim a Franca e de Franca estamos aqui. Aqui eu moro aqui desde 58. 

Vinha, trazia, vinha e voltava e moro aqui desde 50, antes de represa de estreito. Antes 

de Vila Primavera, aqui, vulgo chora neném... E então, é muito antes. Tem até umas 

arueira aí que,... O rapaz estava com as arueiras, as lascas de arueiras aí, dentro do 

caminhão. Eu, o meu pai é que tirou, eu ajudei meu pai a tirar, antes de fechar a represa 

lá. Tirava as arueiras, tirava pra fora, porque a água ia cobrir, como cobriu. Isso foi 

antes!  Isso foi no ano de 62. 

Mas como que era 58 aqui? Antes da construção da usina.  

Não era nada, era o rio. Era o Rio Grande aí e aqui era a fazenda, tinha o engenho. 

Miguel Abrãao tinha uma jardineira que subia daqui pra Pedregulho. Você gastava 

umas três horas aqui em Pedregulho que você tinha que subir a serra e tinha que pôr 

corrente nos pneus, para você subir, porque senão você não subia. E a jardineira aqui 

era do Miguel Abrão. O Miguel Abrãao, que hoje, essa era a propriedade dele, depois 

ele loteou, onde tem a vila. E tinha um engenho de cachaça, né? E tinha uma olaria. 

Nessa época, olaria, tijolo. 

Cerâmica? 

Cerâmica, tijolo. Então, vem passando disso aí, e nós mora aqui desde 58, saí muito, 

morei em São Paulo, morei em Cuiabá, morei em um punhado de lugar, morei em 

Ubatuba, morei em Goiânia. 

E por que que o senhor veio pra cá? 

Vim pra cá porque minha mãe sempre aqui, minha mãe sempre aqui! Não, minha mãe 

não trabalhava, era só do lar. Mas depois ela ficou viúva, meu pai morre... E aí 

continuou, agora ela faleceu, já faz 20 anos que ela faleceu. E eu sou um dos mais velhos 

aqui do bairro, né? Que conhece aqui. 

Mas por que...aí o seu pai trabalhava aqui? 

Na fazenda aí. Na fazenda do Miguel Abrão. Tirando essa madeira. Não, ele trabalhava... 

Pedreiro, carpinteiro, “achava” carro. Fazia de tudo. plantava roças, tudo isso aí. 
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Garimpo de diamante, garimpando no rio Canoas. Patrocínio Paulista morou muito 

tempo.... 

Era... Garimpando diamante lá em Patrocínio, né? Sempre aqui na região, né? Sempre. 

Mas o certo é desde 58 que a gente tá aqui. Moro aqui. 

E aí, como que foi na época da construção da usina? 

Na época da construção, começou a sondagem, né? hein... Aí começou a sondagem 

dessa usina aí, foi... em 63. 62, 63, a sondagem da usina. Por que a usina aí?! Porque o 

Rio Grande era o lugar mais estreito, chama estreito. Era o lugar que ele passava mais 

estreito. Então, aí, a firma... Furnas, na época era esterinópolis, depois que passou 

Furnas. Aí, aqui é fácil de cercar, fazer a represa aqui de estreito, fazer a usina de 

estreito. Foi aonde fez, no lugar, dito lugar estreito. Porque o Rio Grande era espaçoso, 

né? Então, aí é o lugar estreito que fizeram a usina de Estreito, só que o nome dela não 

é Estreito, ficou com o apelido de Estreito. É Luiz Carlos Barreiro de Carvalho, né? Foi 

depois de Peixoto, né? Mascarenha de Moraes, foi depois. Lá foi a Paulista, fez aquilo 

lá, depois passou tudo Furnas. Aí vem de furnas e vem passando tudo Furnas. E aí onde 

fez? Aí... Isso aí abriu... Essa casa aqui é de 64. De 64. Foi uma que foi feita pra poder 

fichar peão pra Estenópolis. Quem construiu a usina aí foi a empresa Estenópolis. viu? 

Aí, naquela época, eu não tinha negócio de trabalho. Ééé... não tinha esse negócio de 

EPI de trabalho, você sabe? Trabalhava de chinela havaiana, chapéu de palha, e é isso 

aí. É desse jeito aí. 

 

E segue narrando a vida de trabalhadores...  

 

Vinha aqui fazer... A sede de... O que fazia aqui? 

Aqui era onde é que fichavam os peões pra trabalhar. Era o escritório que Furnas 

montar nessa casa aqui, número 84.  Rua 7 de setembro, número 84, é essa aqui. Então, 

aí fichava os pessoal aqui, né? Sempre registrava o pessoal pra trabalhar aí, na firma. 

Era muita gente, foi muita gente. Aí ficou. Aí vai. O pessoal veio. O rapaz luteia. No 

loteamento, veio as famílias, né? Vinha de fora, vinha do Nordeste, vinha de São Paulo, 
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vinha de Bahia, vinha de todo lugar. E vinha fichar aí na companhia, né? Tava abrindo, 

tava espação, fichando todo mundo, cor e cabelo, de servente até engenheiro. 

Então, aí era aquele negócio. E o pessoal vinha trabalhar. E é onde foi formando a vila 

aqui. Fizeram a igreja, né? Fizeram as coisas, fizeram as escolinhas, as escolhinhas... E 

o pessoal fica aqui. 

Aí por que chama chora neném? Porque aí o pessoal... trabalhando lá, as mulheres 

grávidas, às vezes. ia levar comida lá, na barreira, chegar lá...seu marido já sumiu na 

água, já foi, ou já morreu, ou já foi embora. Aí ficavam essas mulheres. A mulher grávida 

vinha pra onde? Armava um barraco aqui nessa vila. E aqui nascia, aqui amigava com 

outras pessoas aí, com outras pessoas daqui. E constituía  família aí, mas às vezes já 

era viúva, às vezes o marido até foi embora. E é onde ficou. E foi chegando gente, foi 

coisando aí, foi virando. 

Aí virou chora neném, porque é muita criança! Nasceu criança barbaridade mesmo! 

Cê sabe como que é. Aí foi que virou Chora Nené, Vila Primavera, vulgo Chora Neném. 

É a história disso aí, é isso aí. 

Mas mudou muito da... – vou perguntando.  

Ih, não! Nossa senhora! (os cachorros latindo bastante quando passa alguém perto...)  

Então, aí ficou desse jeito. Agora, o que acontece aqui? Tem lavoura de café, tem 

lavoura de laranja, tem uns ranchos que dá muito serviço pro pessoal, tem a usina 

mesmo que dá muito serviço pra um punhado de gente, agora já não dá mais porque 

acabou. Já passou, já terceirizou a usina aí, então... 

Mas mudou muito? Tipo, como era aqui? Aí a partir da construção da usina?  

Não, mudou muito, mudou. Porque depois veio o asfalto, você já ia rápido em 

Pedregulho, você já saía daqui, aí já mudou as conduções, né? Foi só evoluindo, né? 

Mais gente, mais pessoas. Mais boteco. Né? 

E foi indo...pro mercado, aí foi evoluindo e tá no que tá hoje, né? Hoje tá até bom, hoje 

tem um posto de saúde aí. Tem escola estadual, tem no estreito, tem aula pra todo o 

mamando aí. Primeiro grau, segundo grau. Tem um ônibus aqui que vai pra cidade, leva 

pra faculdade. Quer dizer, a gente não fica ninguém, quer dizer, evoluíram muito, 
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porque aquela vez você gastava três horas pra ir em Pedregulho, no barro. Hoje, com 

10 minutos, você vai em Pedregulho, né? 15 minutos. 

 

E da relação com as águas, ele conta passagens de encontro... e desencontros...  

 

E a relação com o rio, assim, de antes pra depois da construção? – pergunto.  

Não, o rio fez a represa, né? Dava peixe, o rio dava de tudo. 

Represou, mata metade, não tem jeito. Aí o rio represou, tampou os lugares que tinha 

cultura, que cê plantava arroz, feijão nas beiradas. Agora você não planta, agora deu 

no morro. No lugar de cascabuí não tem... não produz, né? É canela de ema, não sei o 

que, não tem... então o rio, só que represou o rio... E a represa mata muita coisa! Tira 

muita coisa de...  

Mas a usina, né, para produzir energia. É isso aí... 

Aí ficou desse jeito, e aí formou essa vila que ninguém saiu daqui, ficam umas remas, 

pessoas que ficam aqui e outras. Foi embora, outro voltou, outros tá aí e formou a Vila. 

Era um espação aqui de uns sete alqueires, seis, sete alqueires de terra, né?! Aí... Ficou, 

hein? Aí ficou o quê? Aí depois faz a divisão da propriedade aí e ficou um alqueiremeio 

de Vila Primavera. É a área aqui construída, é um alqueire e meio. 

E a região? Porque eu sei que tem muita coisa aqui, né? Até a unidade de saúde pega a 

região de Ribita, vai pegando, né? 

É, não. Aí tem esse Ribita, um aí, que é muito antigo, né? Tem Amargoso, que antes de 

chegar aqui, chama a propriedade Amargoso ali. Tem Trumbuca, Trumbuca ali, que 

saindo com as Águas quentes, tem as Águas quentes. Porque o município de Pedregulho 

é um dos maiores do estado de São Paulo. Viu? E um dos mais altos do estado de São 

Paulo também. Acho que é o terceiro ou quarto lugar mais alto. Então o município é 

muito grande, você vê aqui e confronta com... Tem ali o Bom Jesus, o Bairro do Bom 

Jesus, que é o córrego, tem ali, tem a furna, né? É um parque ecológico aí, Bom Jesus. 

Divisa com Rifaina, né? Vai divisa lá com o Bortizal, divide com o Jeriquara . Divide 

com Cristais Paulistas, quer dizer, o município é grande. É muito grande. E a economia 

aí mais é lavoura, né? Café. 
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Tinha muita pesca? Muita coisa antes da represa? 

Tinha pesca, mas não tinha tanto pescador igual tem agora também, né? E não tem peixe. 

Porque aí não tem, tem que soltar levino, tem que fazer isso, tem que repor. As pessoas 

não fazem, só tiram, então... Eu mesmo ajudei a sortar peixe aí, né? Com o IBAMA... mas 

não ...é desse jeito aí.... 

A água parada só tem aqueles peixe de água represada, né? De represa. Água corrente, 

onde produz um jaú, surubim, tinha tudo esse peixe aí! Hoje ele tá em extinção aí, que 

não tem.... Mas era jaú, surubim, peixe que tem mais aí. Traíra, tilápia, que já é coisa. 

Tucunaré que foi solto aí, que não era pra soltar. Tinha lambari, tinha tudo... quer 

dizer...agora... Diminuiu a metade. Só os peixes. Mas tinha pescador, mas era... Era 

raridade cara tá rancando peixe daí. Pegava mais, mas o Rio Grande era bom de peixe, 

sim. Mas fez as represas. Aí acaba, né? Acaba com os peixes.  

Mas o senhor acha que foi melhor ou pior com a usina aí? 

Não, com a usina, um lado foi bom que teve movimento, né? Teve a estrada que 

arrumou, teve tudo. Deu emprego pra muita gente, né? Teve bom num ponto, e no 

outro, na base do peixe, daí... represa mata peixe sim! Só fica peixe de represa. que é um 

peixe de represa, que é a traíra, é esses...tilápia.... Você vê, o mandi mesmo precisa água 

corrente, né, pra produzir. Então, sempre tem esses peixinhos agora que você não acha 

mais. De primeiro, o meu avô pegava jaú aí de 80 quilos! Aonde você pega hoje um jaú 

de 80 quilos aí? Surubim...  

Eu ia mais meu pai pescar no estreito, antes da usina! Eu ia lá pra pedra lá e nós ficava 

lá, na pedra. Estreitinho. E passava tudo num... Aí vinha os peixes... Numa prensa. 

Aí vinha, chovia lá em cima e o meu pai punhou na pedra. Eu era pequeno, tinha oito 

anos: Você fica em cima da pedra! A hora que a água começar a subir... Você fala que 

nós sai daqui, porque vai alisar! Era assim. Eu ficava lá, e ele pescando, pescando 

surubim. Surubim, traíra. Aí pegava. No anzol, né? Não era rede, não, no anzol!  

Aí o pai, ó pai, a água tá subindo, a água tá subindo, pai! Então vamos juntos, junta os 

trem, vamos embora, vamo sair da pedra. Vamo sair que vem água! Lisava mesmo. Onde 

é que nós tava, lisava de água. Chovia lá em cima, a água desce. Aí vem. Então, era desse 

jeito aí. 

E é um bom lugar para peixe, não é? 
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É não, ali o canal... O canal, era o canal. Porque ali o peixe procriava, né? Ali passava, 

é o lugar. Fazia remanso, o rio, sabe o que é remanso? A água vai lá e volta. É um perigo 

danado. Ali tá os peixes. Cê jogava o anzol, pegava! Hoje é difícil, hoje não tem isso aí.  

Hoje acabou. Muitos lugar! Pra você ver, o Rio Grande lá embaixo, em Volta Grande, 

aqueles meio lá, às vezes ainda dá, ainda. Um peixe grande lá, mas é muito difícil. 

Pintado. 

O povo vai pra próxima do rio? Tem a prainha... 

Tem a prainha, tem a prainha só. E o tratamento da água lá, que eles travessam de lá 

pra Minas, né? Ao invés de dar a volta pra Sacramento, ou Peixoto. Atravessa de canoa 

aqui. Os proprietários aí passam pra Minas Gerais. Então tem ali os barcos, as coisas 

todas ali. Mas com essa epidemia, eles andou fechando prainha, andou fechando um 

punhá de coisa, aí. que aglomera muita gente. 

 

De outros tempos, pergunto do tempo mais novo, da tal modernização...  

 

E da época que veio o consórcio, que modernizou, como é que foi? – pergunto. 

Esse consórcio já foi agora, já recente, né? O consórcio veio pra cá, porque a usina 

fazia 50 anos, né? Aí teve que modernizar, né? Veio a modernização, então o consórcio 

veio pra cá. Hum... Noventa e sete, noventa e seis. 96. Quando foi em 2011, 2012, o 

consórcio já foi acabando. Acabou o serviço e foi embora. Acabou aqui, era.... O 

consórcio era composto, né? Andrade Gutiérrez, essas firma aí. Então, deu muito serviço, 

deu muita coisa. Então, foi aonde saiu o asfalto e rede de esgoto aqui em Vila Primavera. 

através disso aí. Através da modernização aí de furnas. E era o Odebrecht, né? 

Odebrecht, com a Camargo, o consórcio era esse. Aí acabou, modernizou, pôs tudo, 

trocou tudo, trocou gerador, trocou tudo, pintou, ficou bonitinho outra vez, né?! E aí foi 

embora. 

E foi bom pra vila? 

Foi bom, deu serviço pra muita gente. Eu mesmo trabalhei aí de vigilante aí, dentro, né? 

Durante quatro anos. Foi... Consórcio foi cinco anos, seis anos. Então é desse jeito, até 

eu mesmo trabalhei aí.  
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Escutando, vou querendo compreender quais relações entre os locais da região tem com 

a vila... e algumas que vão sendo construídas com o tempo, de Pedregulho, do Ribita, dos 

ranchos, do Rio Grande, do estreito...  

 

E a relação da vila com o estreito, daqui? – pergunto.  

É, é... Tipo dum bairro, né, também. Mas é... Aqui tudo funciona Pedregulho, né? É 

município tudo. É Pedregulho. Mas aqui tem muita gente, às vezes, que trabalha aqui, 

doméstica, essas pessoas. Mulher trabalha no estreito, né? Faz faxina lá, quer dizer... 

Tem aquele movimento também, né? Aqui, barreira também, né? Barreira tem também o 

pessoal lá. E tem aqui a vila aqui. 

A vila mais trabalha.... Tem gente que trabalha em Franca, vai e volta todo dia.  

Tem uma jardineira aí sai às 5 horas da manhã e leva trabalhador, né? Por conta da 

prefeitura, isso aí. Pedregulho mesmo tem, os ônibus que vai, levam em Franca pra 

trabalhar também. Parece que a pessoa não paga nada, né? 

Então, a prefeitura tem que ajudar, precisa da ajuda, lógico uai. E isso vau desse jeito 

aí. 

E estamos aqui. 

 

Tá na vista que Seu Osvaldo gosta de cuidar e estar com animais, então eu peço pra ele 

contar...  

 

E essas histórias com esses animais, que o senhor cuida dos animais? 

Eu cuido, cuido dos animais. Cuido dessa coisera tudo, cachorro, gato, bicho. Pego lá, 

pego o lobo que tá aí doente, levo pra cidade, levo pra Unifran pra tratar, levo pra Polícia 

Ambiental. Chama aí, é ave, tá quebrada, eu chamo pro socorro. E é assim, é voluntário 

isso aí, eu não recebo de nada de ninguém. Compro remédio do meu bolso, compro de 

tudo, ração, não tem ajuda de ninguém. 
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Mas aprendeu como a cuidar dos bichos? 

Aprendi desde pequenininho, desde quando eu tinha 15 anos de idade. Desde quinze anos 

eu gosto de tratar de bichos, de animais. Então, eu defendo os bichinhos mesmo e pronto. 

E vai aí... é voluntário. Ninguém, eu não tenho ajuda. Às vezes fica aí, entra, troca de 

administração, entra, troca de administração, ah, nóis vai ajudar, dar pelo menos ração, 

pelo menos remédio. 

Mas nunca aconteceu isso. Vacina, na época de campanha de vacina contra a raiva, eu 

faço as vacinas, tudo no município inteiro. Eles vêm, me chama. A gente faz, a gente 

ajuda, organiza, faz as coisas direito. 

Como que a Arara veio parar aqui? 

Essa Arara é... o doutor Carlos Inácio. Ele tem a propriedade ali, em cima daquela serra 

lá, ó. Daqui nois vê lá, a serra. Ele trouxe esse casal de Arara, era um casal. E essa 

Arara ficou vindo, parece que a fêmea morreu lá, morreu lá no Peral, lá, não sei o quê, 

teve um acidente com a Fêmea lá, aí ficou ele. Ficou esse... É Romeu e Julieta. Agora tá 

o Romeu aqui. Eles falam que é a Julieta, mas não é. A Julieta é a fêmea que morreu. E 

esse Romeu tá aqui, né? Ele vive aqui, vive no Estreito, ele veio aqui. Ele saiu de lá da 

fazenda porque lá tinha pouca criança, só família que mora lá. E aí começou. Gosta 

muito de criança. Começava com essas peruas de aluno. E ia parar no estreito. Ela foi 

parar no estreito. Então, aí agora. Você pode ver que agora está de férias. Aí ela está 

aqui. Ela já chegou cedo para almoçar aqui em casa. 

Ela gosta de criança? 

Vixi, ela adora criança. Nossa senhora. 

Como assim? 

Ela vai em cima. Fica em cima com as crianças. Vai no campo de bola com as crianças. 

Anda no ombro das crianças tudo aí. 

Por que? Que que será que foi? 

É, mas ela acha. Falei pra você. Ela já veio hoje. ontem ela estava, hein? Ontem ela 

estava aí, você viu, ela já veio cedo almoçar. Ela vai posar no estreito. Está posando lá. 

Primeiro ela posava aqui, agora posa lá. Agora já está aqui, né? Você faz aí a comida, 

ela come. 
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Por que será que ela gosta de criança? 

Ela gosta. Decerto é baderna, bagunça, né? Barulho. Conversa. Criançada. Então, mas 

ninguém judia dela. Todo mundo trata bem. Desde os menininhos já sabem. Eles não 

judiam dela. 

E ela também deve dar o sinal, né? Tipo...  

É, se for coisar ela... 

(passa o carro fazendo um grande barulho, e interrompe um pouco a conversa) 

 

E sobre encontros coletivos, juntos e juntas, conversamos...  

 

E espaço coletivo aqui não tem? É só a igreja? Tipo, lugar que faz encontros. Você falou 

que teve as reuniões para construir outras coisas, mas... 

É, não. Encontro aí... Não, a tem missa aí todo domingo nessa igreja, né? 

Igreja católica.  

Mas fora isso, não tem outro espaço que faça encontros? 

Não tem, não tem. Fizeram aquela quadra ali, né? Às vezes... Mas não tem. Não tem não. 

Aí tem o estreito. Lá no Estreito tem, se a pessoa for precisar de alguma coisa, algum 

evento assim, vai pro Estreito. Lá tem... Tem, perto da escola lá tem um barracão lá, eles 

faz lá, mas aqui mesmo não tem. 

Mas vocês não têm muita reunião em grupo? 

Não, não, não. Não dá certo? Não, não tem. Não funciona de jeito nenhum. Nem, nem, 

nem, não dá certo. Tô te falando, nós fizemos aí uma vez, para fazer esses asfalto aí. Fiz 

reunião com o pessoal do Rio de Janeiro , de tudo quanto lugar. Mas... Falou que 

participar em grupo aqui não funciona, não. É, na época... Eles leva a bola no gol, eles 

quer levar sozinho. Pronto. É... Deixei.  

Porque na época do consórcio deve ter tido muita coisa.  
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Consórcio tinha, consórcio fazia, fazia reunião na creche. Ou então fizeram o alojamento 

ali, né? 

Ah, que destruíram depois, né? 

Destruíram, porque acabou acabou. 

A Dona Zenaide contou aqui.  

Então.  

Não sabe por que que destruíram – comento sobre o aprendizado e curiosidade que tive 

com a outra prosa.  

Não, não. Destruíram porque a firma acabou. O serviço foi embora. Quem que vai tomar 

conta de alojamento? Então, era feito assim. Pra durar mesmo seis anos, mais do que 

isso não. Então, desmancharam os barracos e acabou, acabou. Mas fazia reunião lá. Lá, 

quando não era lá, era na creche. Quando não era na creche, era no estreito.  

É, porque a creche é o espaço que tem, né?  

É, é o prédio, né? Mais espaçoso que você pode reunir pessoas e fazer. Igual você tá 

falando em grupo, fazia grupinho lá dentro, não fazia? Benedito e Bastião e tudo bem. 

Quem que é Benedito e Bastião? (risos) 

É uma expressão. É no dizê. É no dizê. Às vezes não é o Benedito que entra. Benedito ou 

Bastião? É pessoas. Maria, Manuela, Benedita, tudo bem. 

O Zé, né? Tem sempre o Zé. Um João. 

 É, tem muito.  

E na unidade de saúde não encontra também, não? No postinho, não tem encontro de 

grupo? 

Não, não, não. Vem lá, médico vem aí, vai, faz as consultas, vai embora, entende? 

Postinho funciona, né? Das sete às cinco da tarde, todo dia. Dias úteis. Então, essa que 

passou aqui é enfermeira. Passo aqui. Então, é desse jeito aí, então. 

Aquela de carro? 

De moto. Ela é enfermeira. Então, aí, desse jeito. 
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Sobre os gostos, moradias, lugares pra estar, trocamos...  

 

E o senhor gosta de morar aqui? 

Eu gosto. Agora, isso aqui é sossegado, tranquilo, porque igual eu morei em São Paulo, 

morei em muitos grandes centros, eu não aguento. Morava, mas vinha aqui. Minha mãe 

estava aqui. Ficava lá, viajava, mas sempre aqui! 

Sempre, sempre aqui. Você vê, aqui eu saio pro meio do mato aí, vou lá pra serra, fora 

lá.  

E dentro da cidade é aquela selva de pedra, né? Você olha, é só cimento. Eu sou mais. 

Sou mais sertanejão, assim. Não sou muita cidade não.  

A cidade tem poucos espaço, parece, né? Pra circular.  

Não, não. Não tem jeito. Igual eu que gosto de tratar da bicharada, então, aqui você tem 

mais espaço. Você conhece todo mundo, pareceu um animal diferente, você sabe quem 

que é, de quem que é, né? 

 

E sobre os trabalhos que fez... e os trabalhos da região... e sobre pesquisas feitas ali...  

 

Trabalhei muito tempo em topografia, fazendo levantamento de áreas, rural, luteamento. 

Trabalhei muito tempo. 

E as laranjas vieram faz tempo pra cá? 

A laranja faz, já faz bem tempo. Não tenho base não, mas já faz. Teve da época da minha 

mãe, 19, 25 anos. Tem laranja aí. 

E sempre tem veneno? 

Sempre tem veneno, não resta menor dúvida, noite e dia jogando veneno. 

E já fizeram pesquisa aqui dessas coisas? 
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Não, às vezes passa alguém aí, mas a gente nem fica sabendo não. Primeiro ela estava 

falando que não era para jogar veneno de avião, em muitos lugares no estado de São 

Paulo, né? Mas isso aí acho que não funcionou não. 

E aqui no bairro já veio fazer pesquisa, gente, assim? 

Não, não veio não. Através disso aí, não. Coisa de saúde, essas coisas, não faz não. Às 

vezes faz alguma reuniãozinha aí, mas... É pouca coisa. Alguma doença, né? Não tem. 

 

Entre nossas falas, os passarinhos começam a falar bem alto e a cantar! Assim, 

encaminhando pra o final de uma prosa de gente, a prosa de gente com bicho aparece, e 

vou compartilhando o meu encontro na beira do rio...  

 

Eu sei que o que eu ia falar não tem nada a ver com o nome do rio...os peixes pescando. 

Os peixes, não. Os passarinhos pescando, eles dão uns mergulhos... gente, eu fiquei... 

É, mergulho, pega o peixe lá...  

 

E vou narrando minha experiência envolvida com aprender sobre a pescaria dos 

pássaros...  

 

Mas eu vi cada mergulho... (dos passarinhos pescando...) 

então a garça faz isso, a garça mergulha, pega tem um mergulhão, tem socó de água 

O quero quero faz? – quero aprender.  

Quero quero, não.  

Porque eu escutei uns quero quero, mas ele não mergulha.  

Não mergulha não. Eu sei, quero quero gosta de ficar descampado, carrapateira, catar 

carrapato. Igual aqui.  Tem um punhado de passarinho, né? Vai pras roças para catar 

carrapato. quero, eu quero e cata. 

Mas eu acho que ele fala de pegar minhocas assim, né? Na beira do rio. É, é. Eu escutei. 
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 Acha alguma alimentação. Algum bicho, às vezes, morto, algum peixinho ali. Pode até 

pegar. Mas mergulhar, não. 

Eu vi um preto com branco. E abre assim, aí tem um branco embaixo... 

Então esse é o socó. Socó, chama. Esse é aquático. E se mergulha, vai lá e pega. 

Isso, eu fiquei... Ele mergulhava mesmo, né? Falei, gente, por que esses passarinho 

mergulhão aí? 

Ele desce lá, mergulha e pega no fundo, no meio do bando lá. Chama Soc...ó É...  É preto 

e branco. É preto e branco e é grande, né? E é grande...  

Eu vi um grande e vi um pequenininho também. Mas eu vi... 

Tem as Curicaca. Curicaca não entra lá também, não. Ela não pega lá, não. Ela pega 

bichinho fora da água, né? Aqui tem... eu tenho um coqueiro ali, olha lá, ela dorme ali, 

cria os filhotes ali, os filhotes caem no meio das galinhas, ali e criam no meio das 

galinhas, depois ela avoa e vai embora... 

E a galinha deixa? 

Vai embora, babutinho, essa não é daqui não (outro cachorro participando da nossa 

conversa aparece...) 

Então, aí, tem esses bichos, cada qual com o seu qual, né? 

Cada dia, enfim, aí você fica observando e vai aprendendo. 

A coruja é noturna, né? 

Você não vê coruja de dia e de noite, você vê a coruja. O curiango é a ave noturna. E 

pronto.  

Eu trabalhei com bióloga aí, andando tudo aí. Pra fazer pesquisa também, né? Cê tem 

onça, não tem onça, que pau é esse, que árvore que é essa, que bicho é esse, onde é que 

posa, essa cobra. Nós vai lá, nós ia à noite, a cobra lá, dormindo. Vocês ficavam vendo?  

era bióloga, menina. Luciana, de Pedregulho. Nós trabalhamos dois meses dentro do 

mato, só eu e ela aí. Fazendo pesquisa.  

Reconhecendo todos os bichos?  

Reconhecendo tudo.  
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No cerrado ali? 

 É. Dentro das matas. Punhá na mata aí e pronto. 

Mas os passarinhos criam no meio das galinhas? 

Essa curicaca, ela choca no coqueiro. O fiote sai do ninho, ele desce. Ele desce pro chão. 

Elas tratam dele no chão. E aqui tem minhas galinhas que ficam ali. Então ela desce e 

cria junto com as galinhas. 

E a galinha deixa? 

A galinha deixa. Não briga não. Que é acostumada, uai. Aí o que acontece? A hora que 

dá pra voar, ele voa. Ele voa dali e fala, voa, até logo.  

Tchau galinha, família. Família do chão.  – comento brincando!  

Ele vai embora. E aí tá seguro, né? Porque tá dentro do quintal aí, ninguém pedreja, 

ninguém pega.  

Porque aí dá pra criar no chão mesmo... aí quando é na mata? 

Os cachorro meu não vai pegar, porque eles são acostumados com galinha, não vai pegar 

os bichos. 

Mais de quando é na mata? 

Na mata, cai no chão ali, tá arriscado, né? Chegar um, pegar ele e levar embora. Aqui 

ainda escapa, mas escapa muito. Não é assim não. 

Uai, seu Osvaldo, pelo menos da minha parte eu fiz as perguntas que tinha aqui, não era 

mais muito além disso. O senhor tem alguma pergunta para mim? 

Não, tá tudo certo. 

Quer falar mais alguma história? 

Está tudo certo. 

 

 

E nas escutas de novo, dos registros, lembro de uns textos de Eduardo Galeano, 

escritor uruguaio, que narra dessas relações assim, entre gente, bicho...  
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Natureza Viva 

 

Alfredo Mires Ortiz queria recolher a memória dos costumes e dos tempos de 

Cajamarca. Os moradores de lá sugeriram alguns temas de trabalho: 

o eclipse, 

a chuva, 

a inundação, 

a neblina, 

a geada, 

o vendaval, 

o redemoinho.  

Alfredo concordou: 

Ah, sei - disse ele. - Fenômenos naturais.  

Com os anos, Alfredo aprendeu.  

Aprendeu que o eclipse ocorre porque o sol e a lua são um casal que se dá 

mal, sol no fogo, lua de água, e quando se encontram brigam, e o sol queima a 

lua ou a lua molha o sol e o apaga; 

e aprendeu que a chuva é irmã dos rios; 

que pelos rios corre sangue da terra, e há inundação quando o sangue se 

derrama. 

que a neblina morre de rir debochando dos caminhantes; 

que a geada é zarolha, e por isso queima as plantações de um lado só; 

que o vendaval lambe os lábios comendo as sementes semeadas na lua verde; 

e que o redemoinho dá voltas porque tem um pé só  

 

(GALEANO, E. 2004, em “Bocas do Tempo”) 

Parentela  

Somos parentes de tudo o que brota, / cresce, / amadurece, / cansa, / morre e 

renasce. / Cada criança tem muitos pais, /  tios, / irmãos, /  avós. / Avós são os 

mortos e as montanhas. / Filhos da Terra e do sol, / regados por chuvas 

fêmeas e chuvas machos. / Somos todos parentes das sementes, / dos grãos, / 

dos rios / e das raposas que uivam anunciando como será o ano. / As pedras 

são parentes das cobras das lagartixas. / O milho e o feijão, irmãos entre si, 

crescem juntos sem problemas. / As batatas são filhas e mães de quem as 

planta, pois quem cria é criado. / Tudo é sagrado / e nós também o somos. / Ás 

vezes nós somos deuses / e os deuses são, às vezes, pessoazinhas. / Assim 

dizem, assim sabem, os indígenas dos Andes. 

(GALEANO, E, 1999, em “De Pernas pro Ar a escola do mundo ao avesso”, p. 

335.) 

PAISAGENS OU TERRITÓRIOS SONOROS  

Leitura “Natureza Viva” e “Parentela”, por Luíza Maretto. 

DES-ENVOLVIMENTOS com esses encontros...   

No retorno para a Vila, compartilho com Osvaldo como ficaram os registros 

transcritos de nossa conversa e os poemas de Eduardo Galeano escritos acima. Ele parece 
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ficar curioso com o que trouxe dessas escritas. E, ao ler as palavras do autor uruguaio, 

outras sabedorias surgem:  

Dos tempos de outra escuta, a coruja avisa a morte e o mau agouro, e isso, ele diz, 

é sabedoria passada de anos em anos... e hoje, hoje em dia, os jovens não sabem mais 

disso... Mas existe sim, jeito de saber quando vai chover e que ela, a chuva, tem relação 

com o nível do mar. E tem como saber, quando passarinho vem ou vai visitar... Sabedoria, 

aprendizado que vai passando. Em passagem, do tempo... como continuar com os fios 

que enredam essas sabedorias antigas compartilhadas oralmente, nas vivências e, ao 

mesmo tempo, transformam com o uso, nos cotidianos? Seu Osvaldo fala sobre isso, e 

ainda diz das marcas no quadro da vida, que é preciso assim, ter cautela para falar... pois 

marca, nesse tal quadro, pra sempre.  

Tempo de escuta de cada vida e bichos... os cachorros ali... que são cuidados por 

ele... A moça passa por nós e pergunta: Osvaldo, quando é tempo de vacinar?  

Pertencer, cuidar... sentir parte e cuidar...?  

Seu Osvaldo conta ainda do porque o feijão nasce “ajoelhado”...que ele tanto pode 

criar o bem quanto o mal, e por isso sofre, ajoelhado, pra todo lado que pode ir... o feijão... 

é comida importante no nosso prato, ele diz...  

Alimento, que é saúde, e se sente no corpo...  

O que essa Vila tem pra ensinar?  

Seu Osvaldo tem relação de sabedoria de cuidado com, aprendizados de encontro 

com natureza... e com suas memórias, vou compreendendo como as coisas são como são, 

da vidas dos bichos. E também como as relações e histórias vão sendo contadas... com 

sua prosa, os peixes, as águas, os cachorros, pássaros vão aparecendo...e também imagens 

vividas de relações com eles... então essa natureza viva em parentela chama minha 

atenção! Envolvimento que constrói relações de parceria, quem sabe! De saber mesmo 

escutar... ontologias, modos de ver e viver em relação... de cuidado entre diferentes seres.  

Mas quem é que sabe dessa escuta? A gente sabe quando um bicho precisa de 

cuidado? E gente sabe cuidar? A gente sabe quando vai chover escutando o clima, e os 

avisos? Parece pouco, ou óbvio, mas no dia a dia, o que sabemos? Escutar e cuidar, 

pertencer e cuidar...  



206 
 

 

ENCONTRO COM NINA E ZEZÃO, na garagem, na varanda, de dentro de casa 

A gente já tinha visitado a varanda deles na primeira ida à vila. Sentamos, 

puxamos umas cadeiras e conversamos durante um bom tempo. Nessa segunda vez, vou 

direcionada para escutar memórias de surgimento da vila, e quero prosear com as pessoas 

que moram a mais tempo ali. Vou buscando Nina. Dizem que ela é moradora antiga. 

Nessa busca, primeiro encontro Zezão, companheiro de Nina. E histórias da vinda dele 

pra vila, do encontro entre os dois, passagens e viagens, amores e parcerias vão sendo 

narradas por ele. Caminhos levados pelo trabalho, relações...caminhos de trabalho. 

Retirantes por terras e águas, lembro logo das narrativas de João Cabral de Melo Neto, 

onde rios e pessoas caminham e seguem, em busca de uma vida melhor. E do nascimento 

da vida, em cada paragem que mostra que vale a pena a vida vivida.  

Pois então nessa conversa, chego na casa, Zezão me recebe aberto... com os pés 

estendidos numa cadeira por conta da diabetes, que a gente já conhecia, sobre o pé e sua 

história. E ele começa a contar... 

Não foi bem com ele que planejei conversar, mas ele começa a contar desde o 

começo da vida, da infância... como ele saiu de casa, e porque saiu, destinos, encontros, 

reencontros, buscas... era menino, e a imagem, ao contar a história, me faz estar lá, no 

tempo que aquele senhor era menino. Uma palavra carregada de afeto e marcas. Uma 

palavra que me carrega para as memórias dele. Imagens vivas! E vou indo com ele, em 

cada local que busca uma vida, uma terra sem males? Trabalho, lugar para estar... segue 

seus caminhos trabalhando, encontrando formas de estar...  

No início da contação, eu penso: “nossa! Ele quer contar, então vou escutar...”. 

Mas também me sinto um pouco “ansiosa”: “Não vai dar tempo de escutar tudo”, penso. 

Tempo de que?  

Tempo de estar com e escutar as histórias, é bom... daí ele vai contando, e vou me 

envolvendo...  Quando chega a companheira Nina em casa, na hora ela também aparece 

na história! Vai ficando cada vez melhor, agora com ela contando também, os encontros, 

os caminhos de encontro, as histórias dele, dela e de encontro com os lugares e aquele 

lugar, a vila primavera... sem controle, a escuta das histórias vem e o caminho das 

histórias se faz... 
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...caminhos para sentipensar... “Acionar” a encantaria é “acionar” a presença – anoto em 

meu caderno, diário de campo.  

E os dois, Zezão e Nina, vão contando os caminhos de trabalho com o lugar, os 

caminhos que vão, de lá e de cá, com o corpo e história, trabalhando com o que o lugar 

oferece... fazendo a vida de trabalho... até se aposentar e sossegar...  

Gente trabalhadora e que constrói lugares... e as histórias fazem imaginar antes 

das casas, a terra, e vida que segue de trabalho. Contam também sobre os trabalhos de 

hoje, por aquelas terras: na plantação de laranja, trabalhos domésticos, estudos, donas de 

casa, trabalhos na pousada... ou ainda tem quem case, e vai cuidar de filho, algumas... e 

outras mulheres trabalham em plantação com veneno e adoece, também... e por aí vão 

seguindo, até aposentar... ou esperar aposentar...  

Entre uma fala e outra, vão se completando na história, lembranças dela e dele, 

vão construindo a história e a conversa...  não registro tudo no gravador, mas sobre as 

águas, essa parte é que começa a ser gravada em gravador, as outras, gravadas em 

memórias do corpo...   

Então, a água aqui era pra nós era difícil, era só lá embaixo no córgo. Nós ficávamos 

sem água, precisávamos nóis tá carregando água na cabeça pra encher. Vazia, né, Zé? 

Pra nóis. – Nina diz.  

Lenha também era difícil – Zezão.  

Nós não tínhamos nem fogão de gás, era fogão de lenha.  E era difícil pra nós, foi uma 

dificuldade pra nós aqui. - Nina.  

A água vinha lá de cima, lá num caninho de... um dedo.  Quando a água enchia, que 

nem agora na época de chuva, ixi, tinha água não!  Enchia lá, aquele cano estourava, ia 

achar ele lá embaixo na beira do rio - Zezão 

Mas de onde que nascia, que cês pegavam? – pergunto.  

Lá em cima...- Zezão.   

Era uma mina, que tinha - Nina.  

Pra cima daquela curva, que tem uma curva lá em cima – Zezão. 

Como chama ali aquela região? - pergunto.  
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Ali chama... Não sei... Agora é desativado, né, pôs posto cartesiano.  – Nina.  

Mas chegava aqui? – pergunto.  

Chegava!  Fazia um cano, emendava e chegava ali dentro da igreja. Ali na igreja e 

repartia um pouquinho pra cada um – Nina.  

Mas em quantas pessoas moravam aqui, e ceis pegava água onde? 

Era muita gente... Era bastante gente. Mas nóis sofreu, nóis sofreu nessa água. Nossa, 

senhora, depois... Que Deus ajudou, que veio Dirceu. – Nina.  

Quem que é Dirceu? – pergunto.  

O prefeito. Ele pôs a água pra nós. Ele pôs a luz pra nós. Nóis tem a luz, agradeço a ele 

que ele pôs, né? E a água também. E o asfalto, foi ele, foi ele. Asfalto, não tinha também, 

né? O asfalto foi ele também. E aí, desse jeito vai indo. Crescendo aqui o bairro... 

Aumentando as casas...  o menininho mesmo, que eu tô falando pra você que fez bastante 

casa aqui. O Orlando tem bastante casa. E ooo... agora... o Livinho, tem esse mercadinho 

aqui, tem essa casa aqui. E assim, desse jeito. - Nina 

Mas vocês ficavam próximos lá do rio? Usava o rio? - pergunto 

Não, era difícil. A água era... Nós dava água num córgo. Agora não, agora nem tem esse 

córgo. – Nina.  

Mas tinha córgo? - pergunto.  

Tinha um córgo. – Nina.  

Aonde que passava? 

Lá, tava lá bem embaixo, quando vai pro estreito, assim, tem um córgo, você já passou 

aí no estreito? – Nina.  

Fui. 

Então não tem um córgo?- Nina.  

É pequeno, agora tá pequeno, tá muito... desativado. - Zezão. 

Por causa da laranja veio e chegou, então desativou. – Nina.  

Por que? - pergunto.  
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Porque não aceitou, ficar passando, indo pra lá pra fazenda, e desativou o córgo, o 

córgo não pertence nóis aqui mais... – Nina Aí, mas foi graças a Deus, eles colocaram 

água, né? Se não...  

Mas cês tinham que ir pro córgo? – pergunto. 

Tinha que ir pro córgo pra lavar a roupa. Tinha ir pro córgo, tinha que buscar água na 

cabeça, Nóis sofria, mas nóis sofria... Nesse tempo era sorteira já, quando eu tava lá 

buscando a água na cabeça. Depois que eu casei, aí foi evoluindo, mais um pouquinho, 

melhorou um pouquinho. – Nina.  

Aí melhorou de vida. – Zezão.  

Casou melhorou de vida?  - brinco e rio! Não, mas, então me conta de quando a senhora 

nasceu aqui. – e pergunto a continuidade da história.  

Eu não nasci aqui não, eu nasci em Pedregulho. Eu sou de Pedregulho, então a minha 

mãe, de primeiro cê alembra, não tinha nem.... médico, médico... Era parteira, né? A 

minha mãe mesmo teve nós tudo...nós era nove irmãos. Morreu tudo, tô só nóis, tem dois. 

Morreu tudo os meus irmãos.  E minha mãe... a parteira que criava nóis... E nós foi indo, 

eu fui, nóis foi crescendo, nós trabalhava.... foi nos trabalhando, nós trabalhava, eu 

comecei a trabalhar aqui no estreito. Tinha as mulher lá... de Furnas, então elas levava 

a gente pra gente trabalhar lá. – Nina.  

Pegava lá de Pedregulho pra trabalhar? 

Pegava, pegava gente de Pedregulho, daqui, nós trabalhávamos lá. A Laranja mesmo, 

nossa, pegou um tanto de gente daqui, da Paraíba, né Zé? - Nina 

É, mas a Laranja foi muito bem, depois... foi muito agora, nesses poucos tempos- Zezão 

Bem, bem depois- Nina.  

Me falaram uns 20 anos, né? – comento.  

20 anos. Lá tem 20 anos, uai, Maísa tem 20 anos... - Nina 

É, e antes da Laranja era bagunçado, né? Ali na Laranjeira, tudo mato, tudo mata. - 

zezão 

Mato mesmo, de mata mesmo. Aí depois que foi... - nina 
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Mas a senhora veio pra cá na época da construção da usina, então? - pergunto.  

Da usina. 

Que aí veio a família trabalhar... - pergunto.  

Foi da família trabalhar, meu irmão trabalhava, esse meu irmão que eu tenho até, meu 

irmão que morreu lá dentro do estreito. Ele pisou no fio elétrico e morreu. E meu pai 

trabalhou na firma, nessa época, ainda. Os meus irmão trabalhava. Aí foi indo, foi indo, 

foi morrendo tudo, né? Foi acabando. – Nina.  

E vocês trabalhavam lá e começaram a morar aqui? 

Nós começamos a morar aqui. Morava aqui.  Nina.  

E como era aqui nessa época? – pergunto.  

Era... não tinha nada. Não tinha nada. Era uma casa que tinha... Só tinha cachorro e 

menino - Zezão 

Então, era desse jeito, né? Nossa vida, desse tipo, né?... - Nina 

É, o trem que é feio. Tivesse um filme... - Zezão. 

E aí, como é que começou a mudar? – pergunto.  

Foi mudar, foi... depois que nós... A Laranja chegou... E... né? - Nina 

Depois que abriu essa laranjeira aí.... foi um caminho andando, foi o prato do dia. – 

Zezão.  

Foi uma bençã... Que aí pegaram gente pra trabalhar, gente que não sabia fazer nada 

foi aprendendo. Meu marido, ele mesmo não sabia nem tratorista... – Nina.  

Eu não sabia nem que a gente ligava um trator. Aí eu era matador de formiga. Aí eu ia 

com uma bomba de veneno matando formiga. E aí, peguei e conversei com o encarregado 

lá, falei, ó, quando surgir uma vaga de tratorista, ocê me procura, me acha, me joga no 

meio aí. E aí, ali eu tinha medo, por causa que era muito acidentado o terreno. Mas eu 

falei, ah, vai...com Deus vai na frente!  Aí, fiquei, surgiu uma vaga de tratorista daí eu 

peguei. Pra aguar as mudinhas... Aí você pegava lá... o tanque. Engatava no trator e ia 

com a mangueira.... De cima do trator mesmo, cê já ia, punhava lá nas mudinhas. Aí era 

o dia inteiro, pescoço chegava a doer aqui... Braço, chegava de tarde tava bobim... aí 
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nós foi, foi indo, foi indo... Aí eu fui aprendendo, cada dia que passava eu aprendia mais 

um pouquinho. – Zezão.  

Aí, minha filha conversou com o advogado e conseguiu apresentar eu - Nina 

Aí, quando foi em 2015... surgiu uma possibilidade no pé. Aí eu fui! Cheguei lá em 

Franca, fui lá em Franca. Cheguei lá em Franca, o médico rasgou, olhou, tava 

contaminado o pé, foi ver era diabete.  Aí foi indo, deu uma melhorada. Calçar a botina, 

trabalhar de noite, com o pé tampado.  Aí aquilo lá foi greganando, foi virando aquela 

anarquia. Aí eu pensei que eu ia morrer, surgiu a cabeça do dedão de cá. Aquele lá deu 

uma cicatrizada, surgiu a cabeça do pé de cá, na unha, no pé da unha ela ruxeou.  Eu fui 

lá no doutor, doutor André. Não, doutor André não foi em pedregulho, doutor...  

Doutor...doutor... Ah, eu esqueci o nome dele. Aí eu peguei e cheguei e falei pra o 

doutor... - Zezão 

Foi no ame primeiro, né? - Nina 

Não, primeiro foi lá mesmo. Aí pegou, ele olhou, falou... vou te passar um 

encaminhamento pro senhor ir pro ame. Aí passou o encaminhamento pra ir pro AME, 

aí cheguei no AME... E internou.. aí internou, eu fiquei internado lá, tomando uns 

remédios lá. Aí aquela unha foi... danificando...Aí carcaram a faca. Aí cortaram o dedão.  

Aí cortaram esse dedão, aí o dedão de cá, falou assim, não, eu não vou ficar sozinho não, 

quero sair dali também. - Zezão 

(...) Zezão vai narrando suas memórias com seu pé, os pés que caminham e tem histórias... 

vai contando como foi acontecendo as lembranças de seu corpo... e brincando com o que 

conta... memórias de corpo... e de sua saúde... e a relação de sua saúde com sua 

aposentadoria...  

E foi indo, aí Deus ajudou que ele aposentou... É meu advogado, meu, o dele, é o 

advogado da minha filha? – Nina.  

(...) E foi indo, agora nós aposentou mais ele, né? E graças a Deus, nóis tá vindo com 

a aposentadoria. – Nina.  

 

E assim, vamos pra falar de mais ali...  
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E gosta de morar aqui? 

Ah, gosto, porque a casa é nossa, né? De modo do outro. Já acostumou aqui, já tem...os 

vizinhos nosso é muito bom pra nós, graças a Deus. Não tem nada de reclamar de vizinho 

E gosto. – Nina.  

Mas a senhora lembra como que surgiu o bairro, o bairro mesmo? 

Não...era o Miguel Abraão. era o dono dos terrenos aqui. E aí ele vendeu os pedaços, 

pra todo mundo! Pra todo mundo, pedaço, né Zé?! Eu não lembro... tem os lotes, os lotes, 

eles falam, os terrenos eles falam lote, né? – Nina.  

Quando eu cheguei aqui... Já tava as casinhas já tavam feitas. Então ela ... já tavam 

construídas as casinhas, casinha ruim, sem reboque...  Casinha mais ou menos. E aí 

depois que foi que foi rendendo, povo foi comprando, ou foi... o povo da usina foi ajeitano 

ali..  Ajeitando ali, os outros foram embora, porque teve uma rebarba meió. Foi 

meiorando de situação... E foi vendendo. Muitos deixou para trás - zezão 

Muitos foi pra Franca, tem muita gente daqui que trabalha em Franca. Meu genro 

mesmo, puxa gente pra trabalhar em Franca... Ele cedo, de manhã cedo leva, e de tarde, 

de sete horas, ele traz de volta. – Nina.  

Aqui? 

É. Vai de Franca pra Franca.- Nina 

Mas trabalha em que lá? 

Trabalha, tem enfermeira. Tem uns aqui.... a filha da Camila tá estudando pra 

enfermagem, né? ... E aí tem enfermeira, tem umas duas aqui. Duas, quatro, umas quatro. 

– Nina.  

E vai contando nos nomes de quem faz qual curso, onde está trabalhando... 

 

E a prosa vai da cidade maior e da vila, idas e vindas de trabalho, e também do gosto de 

estar onde está...  

 

E a senhora trabalhava com o que? 
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Empregada doméstica. – Nina.  

Aqui mesmo? 

Aqui no estreito. 

Ah, cê ia lá pro estreito? 

Eu ia pro estreito, ia pro estreito, lá direto. Eu era sorteira eu tinha minhas casas lá 

que eu trabalhava...aí o pessoal foi, as furnas foram acabando, aí foi embora, foi indo, 

foi indo, foi até embora, agora tem pouca gente aqui. Que leva a gente de empregada pra 

trabalhar lá, tem pouca gente. Mais é... pra Franca.   

Não vai mais pra o estreito, vai pra Franca? - pergunto.  

Domingo mesmo tinha uma mulher falando para mim, assim, ela falou que ela cansou de 

viajar. Não quer viajar não, quer ir... Vai morar em Franca, vai mudar para a Franca. 

Eu não tenho coragem de mudar pra Franca não! - Zezão.  

Por que, seu Zé? 

Ah... É muito movimentado, você não pode nem atravessar a rua direito, cê tem que 

ficar olhando pra lá, pra cá. Se não, o carro bate na gente, uai. – Zezão.  

Mas aqui também, eu fui atropelada em Pedregulho, uai.  – Nina.  

Foi atropelada lá? 

Foi atropelada em Pedregulho.  Aí, por cima desse braço, quebrou esse braço. Meio de 

...de agosto, né? 

Agosto?  

Agosto. 

Agora? 

Agora. 

(...) 

E narra como foi, esse acidente...  
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Mas lá é cidade, né? Aqui é mais difícil. - comento.  

Aqui é mais difícil. Mas aqui cê sabe que é perigoso também, você sabe que tem vez, cê 

tem sempre que ficar veiaco dos bebados, tem muito bebado dirigindo. – Nina.  

E passa ali na rodovia? 

E passa aqui, ó, no asfalto, pra lá e pra cá. Uai, tem uma vizinha minha ali mesmo, lá 

na esquina da Priscila, perto da Priscila. O menino dela, o carro passou em cima do 

menino. E não matou o menino. Não matou. Então... é perigoso aqui também. – Nina.  

E é muita passagem aqui, né? 

Vem de Franca, vem de Ribeirão. Passa tudo aqui. Aqui mesmo, a casa aqui, ó, tá 

alugada pra um... Pessoal de Franca, eles vem todos os fins de semana. - Nina 

Aqui do lado? 

É, do lado. 

Aí vem e passeia aonde? 

Vai para a prainha. Nos ranchos...  – nina.  

Você vai no passeio? Vocês vão pra prainha? 

Eu não vou não. Não gosto. Não gosto de ir na água. Não gosto de entrar em água de 

jeito nenhum. Não, eu ia quando minha irmã era viva. Eu ia pra fazer o gosto dela, né? 

Eu ia com ela, mas eu não gostava de jeito nenhum, não gosto de entrar em água. – Nina.  

Vocês iam a pé? 

Não, é de carro, é de carro. Ela vinha de carro e levava de carro. – Nina.  

Mas a sua família veio parar aqui como? É de Pedregulho? 

É de Pedregulho. Veio pra lá, mudou pra cá e foi trabalhar pra... esse Miguel Abrão.  – 

Nina.  

 

Depois, a outra história também da vila, continua...  
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Ah, antes da usina veio trabalhar pro Miguel? Então sua família tá aqui faz tempo, 

mesmo...  

Trabalhou na fazenda, depois trabalhou na firma, depois morreu. – Nina.  

E ocês ficaram... 

Ficou... ficou nóis aqui, ficou eu, mais meu marido, minha filha, né? – Nina.  

 

E ainda conta de um sobrinho que trabalha na pousada.  

Sobre lugar de encontro coletivo, pergunto:  

 

E espaço de... vocês se encontram aqui? 

Não tem. Então, a igreja, a única coisa que é aqui é a missa uma vez por mês, por mês 

não, é de uma vez por mês, todo domingo tem a missa. Então, é só isso. Eles faz uma 

festinha aí, um encontro. Encontro de casal. 

E faz? 

E faz. Faz. Faz festinha, faz. Às vezes, tem lá na casa da Priscila mesmo, encontro que 

eles fazem, aniversário, às vezes que sábado mesmo, tem aniversário da Priscila, e eu tô 

vendo pra lá que vai fazer uma festinha. E tem isso, só isso. – Nina.  

Como é que é um encontro de casal? 

Faz comida, faz churrasco, faz assim. – Nina.  

É uma diversão. - Zezão 

A gente chegou no domingo e algumas ruas estavam movimentadas, né? Uma casa com 

som, não sei o que. É, é desse jeito. – Nina.  

Aí eu brinquei com a dona Zenaide, porque ela falou que gosta da rádio magia. De escutar 

a rádio lá do lado do estreito. Lobo, né? 

Lobo. 

E aí, a gente chegou no domingo, tinha umas... umas ruas mais pra lá, que tava com umas 

músicas mais novas. Aí fui chegando aqui, acho que ali onde tem esse boteco ali, aí tava 
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umas músicas mais antigas. Aí eu falei, nossa, deve ser da rádio, porque ela falou que só 

toca música antiga nessa rádio. 

É, só música antiga. - Nina 

A gente passou lá em frente, mas tava fechado. 

Ah, vocês passaram lá em frente? – Nina.  

Hoje a gente foi conhecer um pouco lá o estreito. 

Você foi? – Nina.   

Só que tava fechado lá a Rádio Magia. Não sei se ele deixa uma gravação. 

Eu não sei também. Nem sei onde que é a Rádio ali - Nina. 

(...) 

Pra onde cês vão passear? – quero saber.  

Lugar nenhum. - Zezão 

Lugar nenhum... - Nina 

Mas, então, pra onde vocês caminham aqui? Vocês vão a Pedregulho? 

Pedregulho e Franca. 

Franca? 

Pedregulho vai fazer compra. E receber. E receber. É só isso aí.  E... Franca?  Franca! 

Vai no médico, e só! – Zezão.  

E no estreito? 

No estreito quase não vai. No estreito quase não gosta. Então é difícil, a gente é caseiro. 

Fica mais aqui. É mais difícil. - Nina e Zezão 

 

Prosa vem, prosa vai, ainda voltamos pra o papo das águas...  

(...) 

E essa coisa com a água, o povo contou muito  - começo 
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...que sofreu com a água. – Nina termina.  

Você acha que é o perrengue mais... - eu vou falando 

Mais que é difícil., Que foi a água - Nina 

É? - comento.  

Tinha dia que a nóis chegava na roça, panhava café... Chegava da roça todo sujo, e 

caçava água, quem falou que tinha, não tinha água. Aí nóis ia lá embaixo no rio... - Zezão 

No Rio Grande? 

Não. No córgo. – Nina.   

Como chama esse corgo? 

Eles fala poço do burro. Mas não era poço do burro, era um corguinho - Nina 

Um corguinho a toa - Zezão 

Poço do burro?? - comento 

Aí nós chegamos, pegávamos água lá Outra hora tomávamos banho lá mesmo Era 

assim... Era sofrido demais da conta. - Zezão 

E iluminava como?? 

Nós iluminava luz de lamparina - Nina  

Era querosene, outra hora, era óleo diesel... chegava de manhã cedo o nariz tava que 

nem... preto! - Zezão 

Que lavava lá, mas na hora de voltar... - comento 

Não, mas aquela coisa do... Da luz. Da luz. Aquele coisa da luz, aquilo ali, entrava pelo 

nariz da gente. Formava aquelas prastas de carvão. - Zezão 

Nóis sofreu no começo aqui. Mas agora, graças a Deus, nossa, estamos no céu!  Acho 

que nós estamos no céu porque as coisas que evoluíram aqui foi bem. Cê vê, Não tinha 

água, pôs, não tinha força, pôs, não tinha asfalto, o asfalto era terra, era pura terra, 

pôs...também... quer dizer... Um paraíso, como diz o outro, um paraíso. - Nina.   

É, porque o trabalho é mais duro, né? Quando é mais terras, essas coisas. - comento.  
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É... - Nina 

Mas vêm outras coisas junto também, né?  

Vêm. Vêm as coisas ruins e vem as coisas boas junto, né?!. - Nina  

Agora, o problema agora a mais é que tem tudo. Tem tudo, e tem essas porcarias que tá 

acontecendo...droga, esses negócios. - Zezão.  

Essas doençada, como eu tava falando eu mais minha filha, nós tava comentando... 

Falando, nossa. Essa doença foi feia, né? – Nina.  

Do coronavírus. 

Do coronavírus. Ela maltratou muitas coisas, né? Atrasou com muitas coisas, né? - Nina.  

Atrasou muita coisa. 

E o que que falta aqui? – pergunto.  

E do modo dos outros... Pra nós não tá faltando, e eu acredito que não tá faltando nada 

aqui. - Zezão 

Mas falta, porque tá.... mais saúde... que saúde aqui. Até a médica de Franca, vem uma 

médica de Franca agora. Não tava vindo não, tava sem médica, mas tem vez que fica sem 

médica aqui... E emprego, né? – Nina.  

Pra quem é jovem, né? 

Pra quem é jovem. – Nina.  

Que oceis é aposentado, né? 

 

E ela vai contando quem é jovem ali, o que acontece, e como o pessoal tem que ir 

estudar em Franca. Conta sobre as possibilidades de trabalho na região, as que tem... as 

que não tem...Comentamos sobre como é na laranja, ou seja, na plantação de laranja... 

sobre algumas histórias escutadas por aí, de precisar cuidar da saúde, por conta de veneno 

que usam no cultivo...de como as empresas, da laranja, da usina, são compradas, e esta é 

de empresa multinacional...  vai indo e vai fechando a tarde... os pintinhos que 

acompanham o seu Zé pedem pra ir dormir, e a gente finaliza a prosa...  
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E dessas passagens que acompanham águas, rios, gentes e histórias, as palavras-

caminhos que me lembram, de rios e caminhadas... trazidos por João Cabral de Melo 

Neto, escritos vindos de Pernambuco:  

Sempre pensara em ir / caminho do mar. / Para os bichos e rios / nascer 

já é caminhar. / Eu não sei o que os rios / têm de homem do mar; / sei 

que se sente o mesmo / e exigente chamar.  

(O Rio, João Cabral de Melo Neto)  

Mas antes de ir ao mar / onde minha fala se perde, / vou contar da cidade 

/ habitada por aquela gente / que veio meu caminho / e de quem fui 

confidente. / Lá pelo Beberibe / aquela cidade também se estende, / pois 

sempre junto aos rios / prefere se fixar aquela gente; / sempre perto dos 

rios, / companheiros de antigamente, / como se não pudessem / por um 

minuto somente / dispensar a presença  / de seus conhecidos de sempre. 

(O Rio, de João Cabral de Melo Neto, p. 67)  

 

Já deixando o Recife / entro pelos caminhos comuns do mar: / entre 

barcos de longe, / sábios de muito viajar; / junto desta barcaça / que vai 

no rumo de Itamaracá; / lado a lado com os rios / que chegam do Pina 

com o Jiquiá.  / Ao partir companhia / desta gente dos alagados / que lhe 

posso deixar, / que conselho, que recado? / Somente a relação / de nosso 

retirar; / só esta relação / tecida em grosso tear.  

(O Rio, João Cabral de Melo Neto, p. 71)  

 

- Antes de sair de casa / aprendi a ladainha / das vilas que vou passar / 

na minha longa descida.  / Sei que há muitas vilas grandes, / cidades que 

elas são ditas; / sei que há simples arruados, / sei que há vilas 

pequeninas, / todas formando um rosário / cujas contas fossem vilas, / de 

que a estrada fosse linha. / Devo rezar o rosário / até o mar onde termina, 

/ saltando de conta em conta, / passando de vila em vila.  / Vejo agora: 

não é fácil / seguir essa ladainha; / entre uma conta e outra, / entre uma 

conta e uma ave-maria,  / há certas paragens brancas, / de planta e bicho 

vazias, / vazias até de donos, / e onde o pé se descaminha.  / Não desejo 

emaranhar / o fio de minha linha / nem que se enrede no pelo / hirsuto 
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desta caatinga.  / Pensei que seguindo o rio / eu jamais me perderia: / 

ele é o caminho mais certo, / de todos o melhor guia.  / Mas como segui-

lo agora / que interrompeu a descida?  

(...) 

- Severino, retirante, / deixe agora que lhe diga: / eu não sei bem a 

resposta / da pergunta que fazia, / se não vale mais saltar / fora da ponte 

e da vida; / nem conheço essa resposta, / se quer mesmo que lhe diga; / 

é difícil defender, / só com palavras, a vida, / ainda mais quando ela é / 

esta que vê, severina; / mas se responder não pude / à pergunta que fazia, 

/ ela, a vida, a respondeu / com sua presença viva.  / E não há melhor 

resposta / que o espetáculo da vida: / vê-la desfiar seu fio, / que também 

se chama vida, / ver a fábrica que ela mesma, / teimosamente, se fabrica, 

/ vê-la brotar como há pouco / em nova vida explodida; / mesmo quando 

é assim pequena / a explosão, como a ocorrida; / mesmo quando é uma 

explosão / como a de há pouco, franzina; / mesmo quando é a explosão / 

de uma vida severina.  

(Morte e Vida Severina, João Cabral de Melo Neto)  

PAISAGENS OU TERRITÓRIOS SONOROS  

Leitura de poemas de João Cabral de Melo Neto, por Luíza Maretto.  

 

DES-ENVOLVIMENTOS com esses encontros...  

Gente que segue um fluxo de caminhada de trabalho... que é retirante, procurando 

encontrar paragens que deem trabalho, vida. “Toda vez que eu dou um passo o mundo sai 

do lugar”, diz o poeta cantor, também pernambucano. Ou ainda, onde não tiver amor, que 

eu vá embora, li em algum muro por aí... que seja! Em caminhada e trabalho, muitas/os 

brasileiras/os vivem e fazem o país. Migração pelo trabalho, através do trabalho. 

Buscando vidas melhores, bem viveres, e parcerias. Onde encontrar? Os rios também 

caminham, e desde muito tempo, ou sempre, servem como paragem e companhia para 

humanas/os. As águas que nos acompanham e nós acompanhamos, precisamos delas. Na 

conversa com Nina e Zezão, tanto o trabalho quanto o encontro com as águas ficam fortes 

na minha escuta. Relação de envolvimento com a vida: trabalhar e viver. Com quais 

condições? A aposentadoria chega como uma conquista, pois muitas vezes o trabalho é 
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árduo, e nem sempre oferece saúde e descanso. Poder descansar, então... em qual 

momento? 

Sigo para a Vila, para compartilhar os registros das últimas conversas ali, encontro 

Nina, e digo a que vim. Ela está comendo queijo com goiabada em sua garagem/varanda, 

vem até o portão, e pergunta se vou caminhar mais esses dias...Eu não sei se é naquela 

hora que devo, mas entrego o papel com o registro de nosso último encontro. Leio o 

poema pra ela, a gente sente? É rápido, poderia ter dito pra voltar depois, penso eu. Quem 

sabe ainda volto, pra trocar, do rio, dessa vida retirante. Ela diz que a filha irá ler para ela, 

como ficou. Penso que poderia ter feito pequenos livretos, para entregar, esse registro, 

dessas histórias... deixo sempre para depois? Ou fica para a história coletiva, 

compartilhada...? Essa que ainda planejo compartilhar...?  

Num outro momento, ainda, estou caminhando pela vila, e Nina também. Ela diz 

que o seu Zé está perto do “papel”, andando com ele e olhando, lendo, ficando por perto 

dele... o papel que entreguei, com nossas conversas registradas e transcritas... Dessa vez, 

o papo parece mais solto, e é isso, algo como reencontros vão se criando... conversa de 

quem se viu no dia anterior... 

E assim eu vou, em outro período do dia, ver então o que Zezão está achando... e 

ele diz: a história tá registrada ali, no texto escrito... diz algo assim, não com essas 

palavras, mas do registro sim, está sim... e fala sobre a importância da memória marcada... 

da história pra compreender o presente e pensar o futuro, também comento e 

complemento...  

Desse encontro eu penso em como vou fazer o registro da história coletiva que 

experimentei escrever...  

E nas trocas da conversa registrada com Nina e Zezão, leio o poema novamente... 

do retirar... com ele e ela ali... algumas outras lembranças vem... é isso... desafios, 

cuidados, reencontros... O casal me ajuda a pensar como poderia ser um encontro com 

outras pessoas ali na vila... do horário da missa... e quem poderia ir. Zezão, depois de 

muita caminhada pela vida, por conta do pé da diabetes, não saí mais muito de casa não, 

e mesmo eu oferecendo uma cadeira, ele diz que não vai até a quadra não! Pois bem, 

temos de ir até sua varanda pra conversar... parece justo, para alguém que já caminhou e 

trabalhou tanto...  
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Caminhos de trabalhadores/as que seguem quais caminhos?  Caminhadas de 

construção de vida, país, cidades, vilas, territórios vivos...  Quem constrói quem? Como? 

Qual força atravessa, impõe, é construída, constrói? Perguntas sentipensantes com esses 

encontros...  

 

ENCONTRO COM DONA TEREZA, entrando pelos dois portões de madeiras, 

sentadas entre dentro e fora da casa 

Choro emocionada, de soluçar, choro que não compreendo o sentido, mas que me 

atravessa de águas, quando leio as “Insubmissas Lágrimas de Mulheres”, livro da 

escritora Conceição Evaristo. Sim, a cada escuta-escrita, algo atravessa, de aprendizado, 

de olhar, de escuta mesmo. “Um jeito de escutar”, comento com uma nova amiga vinda 

das vivências com a capoeira, no dia anterior à leitura. Sim, cultivo um jeito de escutar, 

ou jeitos. Também de escrever a escuta. E a escrevivência de Conceição Evaristo me 

convida a não ter medo da escrita literatura que possa vir, a partir e através dessas escutas, 

encontros. Por que não escrever e narrar em imagens o que me atravessa?  

Invento? Sim invento, sem o menor pudor. Então as histórias não são 

inventadas? Mesmo as reais, quando são contadas. Desafio alguém a relatar 

fielmente algo que aconteceu. Entre o acontecimento e a narração do fato, 

alguma coisa se perde e por isso se acrescenta. O real vivido fica comprometido. 

E, quando se escreve, o comprometimento (ou o não comprometimento) entre o 

vivido e o escrito aprofunda mais o fosso. Entretanto, afirmo que, ao registrar 

estas histórias, continuo no premeditado ato de traçar uma escrevivência. 

(EVARISTO, C., pág.4, 2020).  

Sendo assim, por que não experimentar essa escrevivência para encontrar com os 

territórios? No e com os territórios? O que eles têm a nos dizer? E a gente a escutar? O 

que com elas, histórias e pessoas que habitam e são, também, território, temos a aprender? 

O que essas histórias e escutas, assim, com essa relação estabelecida podem nos contar 

sobre os lugares, os encontros com os lugares, seus desafios e potências? E como 

transfigurar conversa falada em escrita-caminho-aprendizado, sentipensamento...? 

Encontros, escutas, escritas, caminhadas de escutas...  

 

Hélio é companheiro de Tereza. Dizem por lá que ele trabalhou na construção da 

usina. Mas Tereza também é uma das mais antigas moradoras dali, da vila. Onde ela e ele 

moram?  
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Seu Osvaldo me diz onde é mais ou menos. E os meninos da rua dela que me 

mostram onde é a casa certa de Tereza. Esses meninos tem os cabelos pintado de azul e 

andam de bicicleta no começo da rua. “Onde fica a casa de Dona Tereza?”. E vão me 

levando onde é... ali. Ainda encontro Dona Nina pelo caminho, ela e o neto, saindo da 

casa da filha... e vou seguindo por essa rua, para bater à porta de Tereza.  

“Uma casa mais antiga”, penso. Com um portão semiaberto de madeira na frente. 

Bato palmas, chamo. Ninguém me atende. Insisto, quero conversar com ela. Um 

movimento se faz dentro de sua casa, aguardo. Não quero ser invasiva, mas quero sim, 

conversar. Chamo de novo. Alguém vai se movimentando e vindo me atender. Atendem 

primeiro pela janela. Eu falo algumas palavras, apresento-me. A pessoa segue para abrir 

a porta, acho que pra entender melhor o que digo.   

Ela, então, Tereza, atende parecendo acordar de um cochilo da tarde, e a vejo 

vestindo uma blusa por cima da roupa que já está... vai abrindo a porta, vai escutando o 

que digo e o que desejo, tudo assim, meio devagar, meio aos poucos... diz pra eu entrar 

pelo portão, subir a pequena escada e sentar no banco de sua varanda. Atravesso dois 

pequenos portões de madeira que continuam abertos, enquanto conversamos. Ficamos 

olhando e sendo olhadas pela rua, e por quem passa por ali, logo mais, logo depois da 

entrada.  

E nesse cumprimento inicial, vou contando da pesquisa, o que é, como é... e 

primeiro, ela escuta.  

Ressabiada em assinar termos, mas aberta a contar e compartilhar... histórias e até 

escritos seus. Realmente, comprovo depois com a história, uma das casas mais antigas 

ali.  

Pra contar da minha pesquisa pra Dona Tereza, eu digo que é importante entender 

o passado pra entender o futuro... e depois ela diz que não gosta de gente que faz fofoca 

da vida das pessoas... e que se chegam assim na casa dela, falando da vida de outros, ela 

coloca limite... e conta um desses acontecimentos como exemplo. Pois fico bem avisada! 

Tereza conta que o marido sabe mais da história da usina que ela, e tenta chamá-

lo pra conversar. Ele tem 82 anos, mas ele não quer. Conta sobre alguns dos problemas 

de saúde de seu companheiro mostrando os papéis de receituários, além das narrativas 

das idas aos médicos de Franca.  
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Certo momento, fala de ser chique, por andar de ônibus... pra lá e pra cá, de graça! 

Onde quiser ir, ela diz, tem um ônibus que pega o pessoal “de 4 horas” e leva pra 

Pedregulho e volta final do dia, e outro que leva pra Franca. É assim... E vai proseando... 

Conta que quando casou foram cuidar de sítio e depois, com o dinheiro do trabalho no 

sítio, compraram a casa que estão, ainda hoje. Diz que não terminou ainda de fazer coisas 

da/na casa, mas está feliz assim. Conseguiram “um teto pra esconder da chuva”, ela diz. 

Sinto, é uma simplicidade de dizer. Não um simples menor, mas um simples de sentir, 

necessidades e cuidados com a vida.  

Conta de visitas recentes de parentes e de sua animação nesses encontros. Fala 

apaixonada, parece, pelo marido. Traz uma foto 3x4 pra me mostrar como ele é.  

E dos percursos da vila, conta que primeiro veio a água encanada, depois de luta 

das pessoas, o “prefeito deu”. Depois a luz, depois o asfalto. “Vou escrever isso”, eu digo. 

E na ordem, escrevendo, ela corrige, das coisas que vem pra vida melhorar, e a gente vai 

refazendo a lista: antes do asfalto veio a creche e o postinho. E depois então o asfalto e o 

postinho. Por fim, fica assim: veio água encanada, luz, creche e postinho, e por último, o 

asfalto. Deste, ela conta o acontecido: quando tiveram os trabalhadores fazendo o asfalto 

na rua, que ela só acreditou “vendo” e ficava olhando eles trabalharem.  Porque antes 

diziam e prometiam: “no próximo ano vai vir o asfalto”, e não vinha. Então, só acreditou 

vendo mesmo. Até que veio. E ela ficou olhando fazer, pra comprovar.  

Dessas coisas todas eu fico pensando: o que seria importante para um Bem Viver? 

O que precisa ter num lugar para viverem bem? Um rio, na beira de uma casa? Sons dos 

passarinhos? Água que chega sem tanta dificuldade, energia elétrica? Um asfalto pra ter 

rapidez de movimento e menos sujeira no quintal?  

 

E Dona Tereza, sim, Terezinha fala dos cursos, quando vou explicando e lendo da 

minha pesquisa. Estudos, pesquisas, aprendizados... quais experiências cada pessoa tem, 

com esse mundo? Escola, educação? 

No começo da conversa, ela entende que eu quero levá-la pra estudar em Franca! 

E me fala dos cursos que já tiveram ali na vila antes...Na creche e no barracão. Curso de 

cachecol, de temperar frango, de fazer/bordar chinelo... mas que o povo ali da vila não 

continua, não tem força de vontade... Mas diz que ela mesma, gosta de reunião! Conta 
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das aulas que tinham no barracão da Igreja, mas que ela já sabia o que a professora falava 

e diz que gostava de ir mesmo pra aula era para se divertir! Diz que copiava as respostas 

prontas, e ficava era papeando... e ri ao contar! Conta brincando... desse aprender e 

estudar...  

Maria, uma vizinha de bairro, chega em certo momento na nossa conversa. Ela 

entra, vai entrando, dando oi e fica ali, escutando o vai e vem de nosso diálogo. Em alguns 

momentos comenta algo de sua vida também. Inclusive, em certo momento conta que sua 

família achava que ela vivia no meio do mato. Mas não! No começo, sim, vivia no 

rancho... mas lá era bom... lá na vila...  

A casa de Tereza tem cultivo de horta no quintal. Tem mandioca e outros legumes. 

A Maria vizinha diz que ela dá comida e ajuda quem pode!  

Terezinha conta que não é dali, veio de Minas, passear, e acabou casando. Não 

lembro quem ela foi visitar, mas diz que chegou em 1981. Que o marido Hélio, chegou 

em 1966, para trabalhar na construção da Usina. Veio da mesma cidade que ela! E 

conta do encontro dos dois: estava com a parente dela, em algum lugar, e o patrão dele, 

na época ele trabalhava num rancho, viu Tereza e perguntou se ela era solteira. Ela disse 

que sim. O tal do patrão queria apresentar Tereza para o Hélio. Ela perguntou se ele era 

trabalhador, responsável e respeitador. O moço respondeu que sim, então ela 

concordou em ser apresentada. Pois logo logo ficaram juntos e foram morar no sítio, 

trabalhar lá!  

Ela conta que tinha que lavar roupa e louça no córrego ali perto da Barreira, e que 

depois, um senhor de uma fazenda ali perto da Vila, deixava que usassem a água da 

fazendo, que era mais perto que esse córrego. Mas, ela conta, que ele não queria que 

pegassem nada da plantação dele... daí, certo dia, pegaram... e ele acabou proibindo que 

usassem sua água. Conta também, que depois de muito tempo, mataram a filha desse 

homem, um namorado que não quis aceitar o término com a moça. Ela queria terminar os 

estudos e não namorar... ela conta... e o homem não aceitou e a matou. Diz que parece 

que este assassino já foi até solto... 

Maria vai contando sua vida nos intervalos. E muita gente passa e dá oi pra gente 

de porta aberta na casa de Tereza. E a gente cumprimenta de volta. E eu penso: “o que 

pensam de nós na vila? Pesquisadoras”? Pessoas abertas... parecem nunca ter participado 
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de uma pesquisa, penso eu. Ou de algo assim... que alguém vai chegando... perguntando... 

e nem eu! Participar ali, de algo assim... é novo esse encontro, também pra mim!  

E no continuado da prosa, Terezinha conta de como iam lavar roupa no 

córrego e como as mulheres ficavam todas conversando nesses momentos... e daí eu 

lembro da música e canto pra ela, pra gente: “Lata d’água na cabeça, lá vai Maria, lá vai 

Maria...” E ela lembra de algumas referências de novela e música também... enquanto 

conta... 

Tem uma roseira ali na nossa frente, num vaso. E falamos sobre a época certa de 

podar essa flor. Ela conta que ganhou da vizinha essa roseira. Era da moça ao lado, que 

morreu e ela pegou a rosa pra cuidar.  

E assim, entre conversas e histórias, ela pede um papel e uma caneta pra mim. 

Naquele momento, eu logo dou e ela escreve, duas frases. São pra mim. Ela diz que vê 

frases em lugares, gosta e decora, pra compartilhar depois... por aí...  E assim foram 

escritas e compartilhadas: “Se eu fosse uma rosa te daria um botão, como não sou, te dou 

meu coração”; “Não diga a Deus o tamanho do seu problema, diga ao seu problema, o 

tamanho do seu Deus...” E ela diz que sempre tem um caderno na bolsa pra anotar as 

frases que gosta! Ela conta que escreveu pra uma moça do hospital outro dia, e que a 

moça se emocionou... com as palavras que ela ofereceu...  

Lembro, lembro das escritoras que são mulheres negras que conheço e gosto... E 

eu tenho um livro na mochila e mostro uma frase dele. Parece não interessar muito. Eu 

mesmo nem recordo qual livro era. Mas fico desejando ter Conceição Evaristo ali, pra 

trocar. Mulheres que escrevem, escutam histórias. Oferecem palavras, escrevivências... 

vozes mulheres...  

Na casa de Terezinha eu sento e converso de diferentes histórias... algumas 

memórias de estar com, de antes, de agora... estou, ali. O tempo era pra ser mais curto, 

pois nesse dia tinha um compromisso de ver as meninas da pesquisa em outro lugar, mas 

acabo ficando e ficando, e o tempo da conversa se sobressai, aumenta, tem importância. 

Fico com receio de ter sido invasiva, ou de ter sido muito íntima, e como não sei ao certo 

quando vou voltar, fico preocupada. Como os encontros podem ser, na intensidade e 

sensibilidade de estar, presente? Oferecer o que se é, o que se tem, naquele instante, 

presente?  
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Tereza diz que quer que voltemos ali... lá, as meninas da iniciação científica 

aparecem também, para me buscar... eu as apresento, e contam que ninguém foi na 

atividade que propuseram. Tereza comenta que é assim, quando tem cesta básica na 

Igreja, o povo vai. Mesmo assim, Tereza diz pra seguirmos em frente, e não desanimar! 

Que assim seja, Tereza! Sinto uma gratidão por esse comentário. Seguir... mover... 

continuar... caminhar...  

Um moço que as meninas conversam, diz que Tereza conversa bastante! E sim, 

ela gosta de contar... e papear... Quando conversamos, o gato dela fica tranquilo deitado 

no banco...  

Gosto de escutar as histórias... gosto desse ritmo de escutar as histórias... elas 

falam, Maria acho, a vizinha, que ali tem muita história pra contar...  

Terezinha diz que uma mulher da saúde de Pedregulho viria na Vila pra fazer algo, 

e ao invés de grupo, iria de casa em casa... Tereza diz que assim é melhor... daria mais 

certo... de casa em casa, visitar, conversar... nos despedimos com demora dela, e com 

abraço. Ela convida pra voltarmos.  

 

Assim, dona Tereza, 72 anos, vai pra dentro do meu caderno com sua história. 

Ficou ressabiada de gravar no gravador, e de assinar o papel de aceitação de participação 

da pesquisa logo de cara. Certa ela! – penso eu, e digo. Não aceitou, não gravei. Mas 

deixei o tal papel falando da pesquisa, o termo de consentimento para ela ficar sabida do 

que é, do que  estou fazendo. Para ler com mais calma... e atenção...e se quiser, quando 

quiser... assinar. E para dizer de como se sente nesse dia, ela fala do marido que diz que 

ela assina as coisas, e que um dia, vai ser enganada! “Tá tudo bem, não precisa!” – penso 

e digo.  

 

Com Dona Tereza lembro muito de Conceição Evaristo e aquela dos escritos do 

Quarto de Despejo, Carolina Maria de Jesus. E assim, também escrevo em meu diário, 

depois de nosso encontro, no começo do outro dia:   

Escrevendo, aqui, perto do rio. O rio parece correr para outro lado agora... 

hoje... Escuto o bater das asas ao longe, já... viver na beira de um rio... viver na 

beira de um rio... viver na beira de um rio... 
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Ontem brincam comigo, a vizinhança do rancho, sobre montar uma barraca de 

psicologia ali. Eu brinco: em troca de quê? De galinha caipira, peixe... e rimos...  

Um rio, na beira de sua casa... 

Aqui, nessa beira, de rio, as águas mudam de direção, conforme o vento e a 

quantidade de água...  

Seguir firme, seguir o curso do rio, mesmo com os desafios e as voltas, seguir... 

 

Fazer parte é quando os passarinhos se aproximam mais, e tem veem como 

paisagem do lugar...? Ser paisagem pra passarinhos. 

Ser paisagem pra passarinhos é Bem Viver?   

PAISAGENS OU TERRITÓRIOS SONOROS  

Registros Paisagens do Bem Viver, por Luíza Maretto. 

Lata d’água36 e palavras na cabeça...no coração ...e portão abertos ... Terezinha de 

Jesus, as canções escutam e contam...  

Ela conta, Tereza, que ela cuida dele e ele cuida dela, é assim... falando dela e do 

companheiro Hélio. E que se ela fosse fazer um curso, seria o de enfermagem... bonito 

cuidar...  

“Tem que estar silêncio pra aprender”, ela diz...  

 

Para compartilhar com Tereza os registros de nossa primeira conversa, levo o 

livro” Poemas para Recordação”, de Conceição Evaristo. Quais leremos? Alguns me 

atravessam entre esse encontro. Mas aguardo esses outros encontros, para que possamos 

encontrar juntas, qual ou quais poemas.  

PAISAGENS OU TERRITÓRIOS SONOROS  

Para escutar “Vozes-Mulheres”, de Conceição Evaristo, narrando, ela 

mesma, disponível no link: 

 
36 Disponível para escutar em: https://www.youtube.com/watch?v=SQEuPZ2TZKg&ab_channel=Vozeiral-Topic  

https://www.youtube.com/watch?v=SQEuPZ2TZKg&ab_channel=Vozeiral-Topic
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https://www.youtube.com/watch?v=dIngWuRn45c&ab_channel=Marci

oDebellian  

 

DES-ENVOLVIMENTOS com esses encontros... 

Chegando em seu portão, eu a acordo mais uma vez! Na frente de sua casa, antes 

de chamar, Nina diz que hoje ela está por ali, que dá para ver pelo cadeado que não está 

no portão. Depois ainda fico sabendo que tem outros códigos: pano na janela, sinal que 

ela está dormindo, pra ninguém chamar. E por aí segue, essa visitação e compartilhar... 

Pois chamo pelo portão, e Dona Tereza me recebe acordando, convida para entrar 

e logo vou mostrando o papel do registro de nossa conversa anterior. Ela diz para eu ler 

e escuta o que escrevi, nossa história, nosso encontro... ela parece gostar de como lembro 

e relembro através dos registros, da memória... de como mesmo sem gravador externo, a 

memória também fica.  

Deixo a porta e portão abertos?, ela pergunta sobre como ficamos ali, em certo 

momento. Deixamos. E assim, entra e sai várias vezes o vizinho que pede para Dona 

Tereza lavar suas roupas, e a presenteia com utensílios domésticos e uma caixa de limão. 

Ela conta algumas necessidades da vida deste homem para mim, e oferece alguns 

conselhos-frases para ele.  

Falamos também, nessa prosa, de professoras. Uma criança chega com uma 

senhora, e na conversa, a pequena comenta que gosta muita da sua professora... Terezinha 

também lembra da sua, que se chamava Conceição. Eu lhe trouxe e dou o livro da escritora 

Conceição Evaristo! Ela mostra os escritos de sua professora de anos atrás. Ser professora 

que escreve e lembra com carinho, das palavras que escutou. Ela mesma parece ser uma 

professora que compartilha ensinamentos na vila. Terezinha diz palavras como conselhos 

para o povo que chega com o portão aberto, ali. E diz de jovens que não querem estudar, 

hoje em dia... fala novamente dos problemas de saúde do marido. Eu desejo que melhore...  

E assim, ela me mostra os livros que tem, e como já ganhou um livro de histórias 

de vidas de pessoas da cidade de Franca, que eu reparo, foi editado pela faculdade do meu 

mestrado, inclusive. Dessas sabedorias de vida, que merecem ser escutadas ou lidas, tanto 

https://www.youtube.com/watch?v=dIngWuRn45c&ab_channel=MarcioDebellian
https://www.youtube.com/watch?v=dIngWuRn45c&ab_channel=MarcioDebellian
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quanto os conhecimentos dos livros. Desses envolvimentos que as pessoas tem pela 

convivência e vida. Das sabedorias vividas e compartilhadas, não só pelos livros.  

Antes de ir, eu preciso da tal assinatura do termo de consentimento livre e 

esclarecido como formalidade da pesquisa, mas tento não insistir...não quero deixá-la 

preocupada. Desejo que assine, pois penso e sinto que do jeito que escrevi do nosso 

encontro foi gostoso, um exercício de escuta-escrita-vivência, que seria bonito poder 

compartilhar no meu trabalho... oralidades, memórias, aprendizados... afetos... e assim, 

ela assina e vai até a rua se despedir!  

Mulheres e suas histórias não ditas em voz alta...mas vividas? Potência das vozes 

de mulheres e suas relações...? Potência de escrever a vivência...de aprender com a 

vivência? Envolver através das escutas-escritas passagem travessia de vozes...? Alguns 

sentipensamentos com esses encontros...  

 

ENCONTRO COM MIGUELZINHO, da porteira, na mureta em frente à casa, 

rodeada de cães, pássaros e uma vaca curiosa  

Busco o filho, que é neto do Abraão da foto pendurada na parede do posto de 

saúde da vila, e que tanto contam as histórias. Quero falar com o pai, que viveu na época 

da construção da usina e parece lembrar e contar a história, as histórias. Como uma origem 

achada, meus escritos nos diários de campo da pesquisa, de depois da conversa, pra iniciar 

essa história de encontro...  

Hoje sinto que cheguei nas origens... de uma forma de ocupação 

brasileira... Imigração árabe, italiana... chegaram no Brasil... e 

ocuparam fazendas... grandes propriedades de terra... tecnologias de 

geração de energia... desenvolvimentos dessa terra Brasil... Muita coisa 

aprendi. Aprendo com essas pessoas “do campo”... e a curicaca estava 

também ali, durante essa conversa, e as garças comendo carrapatos...e 

como sentar na mureta da varanda e conversar...conversas sobre as 

coisas da vida... e da roça...e de política... 

...e a geração de energia, como funciona? E o senhor Miguel trabalhou 

com elétrica, diz.... e conta... e fala sobre questões ambientais e sobre o 

comitê de bacias, de microbracia... e os projetos que levaram pra lá... e 

de como não pode mudar, de qualquer jeito, projetos que foram feitos 
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coletivamente. Ele gosta de falar sobre questões políticas, parece... e de 

como funcionam as coisas... 

E aparece o nome do tal córrego, córgo, que escutei falar esses dias... 

Córrego Buriti e Córrego Capanema...  

Ao assinar o termo de consentimento ele diz que se não for pra prejudica-

lo, ele assina sim...  

“Tomara que não”, “Credo e cruz”, “Não quero mesmo isso pra mim, 

esse peso pra mim” – eu respondo.  

Pessoas que (se) abrem para conversar... conversar...  

De novo aparece meu receio de “invasão”, e de esperarem demais do 

que posso oferecer. O que posso oferecer nesse encontro? Talvez o 

encontro sensível me ajude a oferecer sementes, palavras, imagens 

germinantes, e não ficar tão preocupada com o pouco tempo, mas como 

esse tempo é oferecido como presente. Passagem de sensibilidade e 

escuta e presença, talvez a arte diga... imagens sensíveis, afetivas e 

críticas. Germinantes e orgânicas. No tempo vivido.  

PAISAGENS OU TERRITÓRIOS SONOROS  

“Hoje sinto que cheguei nas origens”, por Luíza Maretto. 

Pra ir pra fazenda do senhor Miguel, vou sozinha. Fico meio receosa, não o 

conheço, não sei direito onde é. Confio de que ele fia bem o papo, pois já me anunciaram! 

Mas é isso... uma mulher, seguindo só, por aí... e nesses dias todos tenha tido companhia 

das outras moças pesquisadoras... mas sigo, é bom estar pela estrada de terra... e 

conhecer.... reconhecer os caminhos... então, chegando onde me dizem ser sua fazenda, 

pois todo mundo que pergunto sabe onde é... eu o vejo sentado na mureta de sua casa, lá 

de cima do portão! Ele faz sinal pra descer, eu vou indo com o carro, até onde dá! Da 

porteira de madeira fechada, ele quer saber o que eu quero... eu digo, digo de novo... 

então, depois de parecer refletir, me deixa entrar. Uma vaca leiteira está bem atrás dele, 

cheirando, escutando. Eu comento, ele diz: tá curiosa também, uai... saber quem vem, 

quem é, o que quer. Ela nos acompanha um pouco, mas acho que a curiosidade não dura 

muito tempo em mim... os cachorros, vários, nos acompanham... vem em volta, vem e 

ficam... explico melhor, o que preciso fazer... ele me convida pra sentar na tal mureta que 
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o vi de início. Os cachorros sentam ao nosso redor. Aprumados ali, então a narração, 

assim gravada...  

 

O que? 

No início. 

Essa usina, esse acampamento foi construído... dentro da fazenda do meu pai. 

Hum!? 

Que era o Miguel Abraão.  

Vieram aqui... conversaram com meu pai e meu pai falou: mas vocês não conseguem 

represar esse Rio Grande. É muita água! 

Ninguém sabia, ninguém imaginava a tecnologia.  

Aí ele falou: não, seu Miguel, é em tal lugar, assim, assim. Lá no rio! Aí meu pai falou: 

ah! lá no Estreito! Porque eles eram acostumado a pescar lá. Aí o cara escreveu lá: 

usina do estreito. Quer dizer, meu pai que colocou o nome. Isso em 64.  

Foi quando começaram a vir aqui pra construir? - pergunto. 

É, começaram a sondagem, né? 

E foi chegando gente chegando daqui, dali, gente estranha. Lá não tinha nada ainda 

pra hospedar esse povo. Um punhado ia pra Pedregulho, o outro ia pra Franca. 

Aqui. Dentro da casa da minha mãe e do meu pai, ficaram aí... 50, 60 pessoas, que eram 

engenheiros. Pessoal mais qualificado. 

 Minha mãe fazia comida pra eles, tomava banho aí, dormia aí. Aí foram construindo o 

acampamento. 

Para vim os trabalhadores. 

Vim trabalhadores. 

E muito rápido a construção, né, porque tinha muito pedreiro, muita...  

Tinha dinheiro, o governo general era... do exército! Quando inaugurou a usina... Eu 

acho que foi em 68. 
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70, diz. 

Em 1968, acho que começou a rodar a primeira máquina. Veio o presidente a inaugurar. 

Quem que era o presidente? Médici? Arrasta azul, Médici. Acho que é... Porque em 1964 

morreu o Castelo Branco, né? Aí assumiu outro general. Ernesto Gueiser. Aí já tava todo 

mundo, já tinha o acampamento. O pessoal tudo morava nas casinhas deles, tinha tudo, 

tinha... área comercial, clube, tinha tudo, cinema. 

Em 68 tinha construído tudo a vila ali, né? - pergunto  

Tinha construído tudo. E foi construindo esse de fora, que era o pessoal menos 

qualificado. Saiu um loteamento aqui na Vila Barreira, e esse, da Vila Primavera, foi 

meu pai que loteou, que tem o apelido hoje Chora Nenê. Aqui o apelido é chora nenê.  

Mas o nome é Vila Primavera, por causa da fazenda, que se chama Primavera. 

Ah, Fazenda do Seu... 

Do meu pai, o nome era Fazenda Primavera. Por isso que chama Primavera. Vila 

Primavera. 

E quem deu esse nome aí da fazenda? 

Quando comprou, meu pai comprou em 1950, já tinha o nome. Esse Chora Nenê chegou 

a juntar ali umas... Quatrocentas casas. Porque o loteamento vinha aqui embaixo no 

córgo, era muito grande.  

Como que foi na época, lotear? 

Aquilo ali é o seguinte, meu pai fez loteamento. E foi vendendo, a prestação.  A maior 

parte pagou metade, outra parte pagou um terço, outra parte não pagou nada. E ficou 

por isso mesmo, eles foi construindo. Não tinha energia, não tinha água, não tinha rede 

de esgoto, não tinha nada... E o que aconteceu? Terminou a construção da usina? 

Esse pessoal... É barrageiro que chama. Foram construir... Porto Colômbia, que é perto 

de Barretos. Esses barrageiros que moravam aqui nessas duas vilinhas... 

acompanharam a obra pra lá, foram pra lá. E aqui muitas casas foram abandonadas, 

caiu, nego desmanchavam pra tirar material. E foi acabando... 

...E surgiu na região plantação de café, laranja, esse negócio de... rural. Muito serviço 

rural... os ranchos que tem hoje na beira da represa. Foi construindo, contratando 
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gente pra trabalhar. Veio aglomerando de novo no Chora. Pessoal de fora veio, vindo, 

comprando terreninho dum, do outro. Um cara que morava lá, cercava 5 terrenos, já 

falava que era dele e vendia pra outro.  

Mas teve um tempo então que ficou... 

Não ficou vinte casas. 

Tipo, depois que acabou, inaugurou a usina, o povo acompanhou pra trabalhar na outra 

usina... - pergunto.  

Aquilo quase acabou. 

Aí ficou, e aí foi aí que deu o nome do Chora Neném, não? - pergunto.  

Não, Chora Neném foi desde o começo, que tinha muito menino. Cada mulher paria 5, 

6 filho por ano. Era muito menino, então era Chora Neném. 

E foi crescendo o Chora de novo.  As casinhas, é, ordenada, acompanha na rua, certim... 

E continuou sem energia e sem água. 

Aí o prefeito...veio aqui! Conversou com a minha mãe, meu pai tinha falecido. 

Comprou...A área que é hoje lá. A prefeitura comprou e pagou a minha mãe de novo os 

terrenos. Que ninguém tinha pago mesmo!  E foi doando terreno pro povo, o prefeito, e 

ajudando a fazer as casinhas. 

Muita gente era gente que vinha trabalhar nas roças, aqui no sítio. - pergunto.  

Hoje que trabalha dentro do estreito não tem ninguém dali, que mora ali. Tem o pessoal 

lá que trabalha na roça, que ...toma conta de rancho aí, tem a casinha ali. 

Aí esse prefeito, hoje o atual prefeito, é filho dele. É Dirceu Paulo Filho, o pai é Dirceu 

Paulo... que fez essa Vila Primavera ficar desse jeito. Ele...primeiro fez uma creche. 

Depois pois energia. Colocou poço cartesiano, pois água, água tudo canalizada nas 

casinhas...asfaltou, fez rede de esgoto.  E ele fala, até hoje, que aquilo ali é a menina dos 

olhos dele. 

Que transformou – pergunto e comento, ao mesmo tempo.  

Ele fez virar uma... vila. Não parece favela, né? 

Antes era muito diferente? - pergunto.  
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Nossa senhora, antes não tinha uma casa que prestava, ali, uai! Hoje, não, hoje tem casa 

muito boa ali dentro.  Quer dizer, tem um posto de gasolina. 

O povo das regiões tudo passa ali no mercado. 

Todo mundo passa. Tem o pessoal do Estreito lá que vem fazer compra nos mercados aí, 

porque o mercado ali é melhor que os de lá. 

Virou um bairro, né? 

Virou um bairro. E se emancipar isso daqui... Estreito vira comarca do Chora, Nenê... 

(risos) 

É, até a unidade de saúde, a base é aqui, e lá é extensão. – comento.  

Lá tem um hospital muito bem feito, da época da construção. 

Mas ela é extensão da unidade daquilo. – comento mais uma vez.  

Porque lá tava desativado. Quando a companhia cancelou... atendimento de médico de 

lá, de saúde, abriu aqui esse postinho de saúde, que tá no nome do meu pai, é posto de 

saúde Miguel Abrão. Você viu lá? Parece comigo. 

Não reparei. 

Mas tem uma coisa mais fina... - comentário.   

Se você olhar, parece que é uma foto minha. 

Seu filho parece... 

É árabe, né? Meu pai era árabe. 

Ah, Abrão, né? 

Turco. E minha mãe é italiana. 

É a combinação Brasil, né? Imigração 

O Italiano não podia vir para o Brasil, não 

Mas ele veio mesmo, não?  

Meus avós vieram, um da Itália e o outro da Síria. Foram corrido lá da guerra. 

Primeira guerra, o povo veio mesmo - comentário.  
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E tem outra, se você ver o que esse prefeito, o seu Paulo, fez aqui pra educação? De 

transporte... Ônibus e perua anda no município inteiro, transportando aluno... 

Merenda escolar. 

Aí o povo fala, né, que tem um ônibus que passa em todas as roças e leva – comento. 

Onde o ônibus não pode ir, vai as peruas e traz os meninos aqui no asfalto. Tanto vem 

pra cá pro Estreito, como vai lá pra Votuporã, vai pra... Vai pra Pedregulho. Lugar mais 

próximo, né? 

Uma pergunta, na época, do seu pai, como que foi, tipo, a fazenda chegava até o rio, era 

área da fazenda...? - pergunto.  

Era a área da fazenda. Aí a companhia chegou pra construir essa usina, igual que eu 

tava te falando... desapropriaram. 300 alqueires. 

Desapropriar, é uma ordem judicial, né? 

É, você tem que vender pra eles. Porque se ocê não vender, eles desapropriam, não te 

pagam nada e assumem. 

De toda forma. 

Ainda era ditadura. 

Imagina se diz não, né? - comentário.  

Aí, desapropriaram aproximadamente 300 alqueires da fazenda. Que era seiscentos e 

pouco. Lá embaixo, na parte de cima da usina, onde é a represa, inundou mais 60 

alqueires, do meu pai. A água, cobriu...que era, lá tinha olaria, fabricar tijolo. E tinha a 

balsa que atravessava o Rio Grande e ia pra Minas Gerais. 

Era lá, onde virou a represa. 

Era lá, ali tinha... 

Que é a parte mais estreita mesmo. 

É, duas olarias, tinha a balsa. Tinha uma venda, que se chamava venda antigamente, 

tinha um boteco, tinha bebida, tinha... comida, essas coisas.  Pedro Vilhones chamava o 

homem, que era dono da olaria. 

Ele fazia tijolo. 
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Ele fazia tijolo. E meu pai também tinha, só que a olaria do papai não funcionava muito 

lá não. Aí ele montou aqui em cima. Quer dizer, foram pra 360....alqueires da fazenda. 

A Coimbra aí comprou parte que era da fazenda nossa aqui, que a companhia depois 

diminuiu a área de segurança, que eles pegaram esse mundo de terra, porque tinha essas 

áreas de segurança. A divisa é aqui no fundo, ó. Que a época da ditadura tinha esse 

negócio de segurança. Era uma área imensa de segurança. 

Mas que que é? Coimbra? 

A Coimbra é a Luiz Dreyfus. 

Ah, é a mesma coisa! Mas agora uma coisa, o povo pescava muito lá no Rio Grande? 

Tinha uma relação com o rio? – pergunto.  

Nossa, antigamente, filha, eles não falavam, aqui tinha o pessoal que morava na fazenda, 

pegava os burros da olaria. Eles iam em dois montavam, um em cada burro, e lavava 

mais dois puxando, pra trazer o saco de peixe atrelado, em cima do burro. Eles falam 

que ia buscar peixe, não ia pescar! Pegava corimba de 4, 5 quilos, assim, quanto queria. 

Tinha muito peixe no Rio Grande. Hoje tem, mas não consegue pegar pela extensão da 

represa e a fundura. 

 

 E a usina em construção, ou construída, vamos comentando seus causos, consequências 

e impactos... 

  

Não, a gente ouviu a usina, mas não tem uma barreirinha lá no asfalto, vocês não 

entram? Ali pra cima é a área de segurança, ali você não entra. 

Aí a gente foi até a porteira da usina. Só que parece que ele não vai poder entrar.  

Não, você tem que entrar junto com acompanhante seu, tem que ser um funcionário. Aí 

ocê entra na usina e ocê visita tudo. 

É, o porteiro disse que... - começo a falar e paro.  
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Isso aí, tem que ter área de segurança. Isso daí é, já pensou se um cara vem aí e explode 

uma usina dessa...? Isso é uma arma nuclear!  Pra baixo aí inunda tudo, uai. Essa 

barragem tem 60 metros de altura, de água. 

Inunda até onde? Inunda pra lá ou pra cá? - pergunto.  

Uai vai pra Rifaina. Em Rifaina a água passa por cima daquilo tudo. 

Então não é pra cá, né, que inunda, vai inundar pra lá. - pergunto.  

Pra baixo. 

Eu não entendo. 

A água corre pra baixo. A água corre pra cima? (risos) 

Eu sei, mas eu não sei quem é quem. Tipo, não vai ser pra vila, vai ser pra baixo? - 

pergunto.  

Aqui, né, a água não vem se estourar furnas. Porque tem furnas e peixoto, no meio do 

caminho ainda. Dá 90 com 60, 150, dá mais 200 metros de desnível. 

Vai no chega aqui? - pergunto,  

Pode não chegar, porque a água escoa, né? 

Se tiver, se não tiver asfalto, né? 

A água não represa, ela vai embora, mas é perigoso vim aqui. Porque daqui lá não dá 

100 metros de altitude. A barragem aqui eu acho que eu não lembro bem, mas a altitude 

aqui eu acho que é 700 e poucos metros. né? Do nível do mar. 

Pedregulho, é quase 1.100. 

Ai, é mais alto - comento. 

Pedregulho acho que é a terceira ou quarta cidade mais alta do Brasil. 

Então inundaria Rifaina, você fala? - pergunto.  

Rifaina tá na margem da represa. Ali passa por cima de tudo, não fica uma casa. 

É doido isso, né? Imaginar essa.... - pergunto e comento.  
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Acontece aí, você está vendo, e chuva, é chuva, não é barragem que estoura. Essa chuva 

é forte, tá acabando com o Minas Gerais aí, cê viu? Na televisão. 

Não, mas estoura barragem também, né? - comento.  

É, estoura alguma barraginha. Olha, aqui é calamidade pública. Esse povo, o governo 

não consegue, porque o governo nosso é tudo bandido. Tem uns melhor que o outro, mas 

pra mim nenhum não presta. Eles devia tirar esse pessoal de área de risco. Tanto dinheiro 

que é jogado fora aí...construção que não termina. Que é abandonado, ladrão na política. 

Que que custa você construir casa pra esse povo, tirar eles da beira do córgo, da beira 

do rio. Todo ano, Minas Gerais já morreu, acho que 26. Tadinho. Eu fico olhando aqui 

e eles... Aquelas montanhas desabam, assim, cobre a casa deles. Você nem vê mais. 

É, mas eu não acho que aí deveria a empresa cuidar melhor do... - pergunto.  

O desenvolvimento urbano hoje no Brasil não tem projeto, né? É igual loteamento aqui, 

que não podia... passar a escritura, que tava comentando. Na cidade é a mesma coisa, o 

cara tem uma gleba de terra lá, ele faz um loteamento, vai lá, a prefeitura aprova. Não 

manda um fiscal lá pra ver se tem área de risco, se não é, já vai vendendo lá, nego vai 

construindo. 

Não manda um engenheiro ambiental, né?!- brinco.  

Contrata meu menino. 

É isso, pra cuidar desses urbanos. Mas é meio isso que aconteceu aqui na vila, foi sendo 

construído indo, indo, indo. Teve um planejamento, então, lá da usina, mas do entorno? 

Não, a usina não participou de nada. 

Não, mas então, é isso? Teve só ali... 

A usina só trazia água pro caminhão-tanque ali pra abastecer as caixas. Quando não 

tinha nada água encanada. 

Quando que parou de ter as coisas... de cinema, do hospital, daquelas coisas lá. - pergunto.  

É hospital, acho que um pouco foi, plano de saúde, né, do pessoal ali, que tinha um poder 

aquisito maior. Já ia pra Franca, Ribeirão Preto.  E já tinha aberto aqui no Chora esse 

Postinho de Saúde, tinha enfermeira, tinha médico todo dia na semana. Dentista...  Aí 

Furnas optou por fechar lá. A prefeitura não quis assumir. Hoje ela assumiu, a prefeitura 
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mantém lá o hospital hoje. Fica ambulância lá dentro. Mas o chora neném acabou. Acho 

que ficou um boteco? Era um mercadinho, né? E umas 20 casas. É o povo mais antigo 

que tá aí. 

Que eu conversei com a Nina. 

A Nina, o pai dela, chamava João Rogério. Ela te falou o nome dele?  

Não. 

Eles trabalhavam pra meu pai, na corte de cana. Meu pai tinha um engenho muito 

grande aqui, que fabricava muita pinga. Canavial era lá, que a fazenda ia lá em cima, 

pra cima daquela vilinha. Esse pessoal da Nina foi criado aí. 

Tereza, seu Hélio, que veio trabalhar também, né? Na usina. - comento.  

Tereza foi doméstica, aí no estreito. Helião, trabalhava sempre na retira de leite, de 

gado... 

Falou que também trabalhou na época da usina. 

Na usina, trabalhou também. 

O seu Osvaldo tá ali também faz tempo, né?   

(...) 

Mas ele tá ali faz tempo... 

É, faz muito tempo. Mas a... 

Ele trabalhou muito com o Topógrafo, o engenheiro Topógrafo que tinha aí, o doutor 

Miguel, que mediu a fazenda nossa, fez inventário. Osvaldão nunca trabalhou em estreito 

não. 

É, né? Mas tá ali num ponto que ele falou que também aquela casa também serviu pras 

coisas também, né? 

É, ele ali, a mãe dele faleceu ali. O irmão dele é que tinha, tem até hoje, um comércio 

grande perto do supermercado, tá fechado, mas esperando, do irmão dele, o Maurício. 

E o pessoal daí, muitos deles trabalham em prefeitura, o prefeito deu serviço pra muita 

gente daí. Tem até hoje, no posto de saúde, na creche, o pessoal é tudo ali. Que mora aí. 
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(...) E continuando a prosa, quero saber das águas, quero saber dele com as águas... 

 

E a relação com o córrego, o povo não vem mais nos córregos? - pergunto 

Muito difícil, porque é poluiu.  A água do esgoto do choro, eles falam que é tratamento, 

que não é tratamento coisa nenhuma, aquilo é uma enganação. É um decantador aquilo 

lá. Que... O dejeto chega ali, a água vaza em cima, mas não tem tratamento nenhum. Isso 

eu te garanto! Porque aqui embaixo, no córguinho aqui, cê vai lá, tem um lodo verde. 

Aquilo... a SABESP vem coletar aqui pra analisar, fala que é água potável. Falei, então 

bebe. Bebe um pouco dessa água, na minha frente, vamos ver se ela é potável. Não, não 

posso. Então, então não é potável. 

A nascente daqui é  aonde? 

Ela vem de lá, o córgo passa aí, que o gado bebe água. 

Vem lá do chora? - pergunto. 

Jogaram a rede de esgoto dentro do corguinho, ué. 

Não, mas a nascente vem lá do chora? 

Lá daquela serra. Você viu lá, uma entrada, pra o ribita um, que eles falam ali... 

Eu ouvi falar, mas não entendi aonde é o ribita. 

Um S grande da serra. Lá em cima!  Despois da entrada de águas quentes! Essa água 

vem de lá.  Pra cima ainda, de águas quentes. 

Água quente é mais pra cima, né? O ribita é mais pra baixo. - pergunto.  

Não. O Ribita, fica lá em cima, águas quentes, desce pra cá. A água do lado do ribita 

vem aqui, né? Nesse corguinho.  

Só que lá deve ser mais limpo que aqui então - pergunto.  

Não, ela é poluída aqui.  Da Vila Primavera pra baixo, que joga rede de esgoto. 
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Ele ainda me conta como gerava energia na fazenda, antes de usina hidroelétrica, 

e me conta como faz pra gerar energia. Como a eletricidade passa pelos fios, e como leva 

pra cada lugar. E conversamos sobre problemas e questões ambientais, sobre os cuidados 

com as terras e posicionamentos políticos. De como existem as instâncias públicas e 

instituições privadas, e essas relações com os territórios e as águas. Ele também me 

mostra um pouco do seu alambique que ainda existe, e uma parte de seu quintal. Já 

passamos da hora do almoço e eu vou me despedindo. Já foram duas gravações feitas, 

entre paradas e continuadas. Despedimos, a vaca não vai nos acompanhar até a porteira. 

E eu vou saindo movimentada, em outro tempo dentro e fora, em presença, indo pelas 

estradas de terra e curvas, embora. 

 

Dessa conversa, lembro de “As Veias Abertas da América Latina” (2010), de 

Eduardo Galeano, e das “Memórias de Eugênia” (2010), de Marcos Bagno. Livros e 

histórias de ocupação e colonização das Américas, e também da urbanização do Brasil. 

Estas últimas contadas pelas lembranças de um jambeiro, uma árvore que vai crescendo 

e acompanhando as relações e convivência entre árvores, gentes, rios... Veias de rios que 

atravessam os territórios e tempos de árvores contam também, histórias e estórias. 

Atravessam gerações de humanos, e carregam outros tempos em seus corpos d’água, de 

seivas e raízes. Do livro “Haroun e o Mar de Histórias” (2011), de Salman Rushdie, a 

convivência com as águas aparecem em sua narrativa. E do “Futuro Ancestral” (2022), 

de Ailton Krenak, relaciona também, esses tempos de diferentes seres que vivem na Terra.  

Das veias abertas, algumas palavras: 

Nós nos negamos a escutar as vozes que nos advertem: os sonhos do mercado 

mundial são os pesadelos dos países que se submetem aos seus caprichos. 

Continuamos aplaudindo o sequestro dos bens naturais que Deus, ou o Diabo, 

nos distinguiu, e assim trabalhamos para a nossa perdição e contribuímos para o 

extermínio da escassa natureza que nos resta (GALEANO, 2017, p. 6). 

“O passado é mudo? Ou continuamos sendo surdos? (GALEANO, 2017, p. 7).   

O autor lamenta que o livro não tenha perdido atualidade. A história não quer se 

repetir – o amanhã não quer outro nome do hoje -, mas a obrigamos a se 

converter em destino fatal quando nos negamos a aprender as lições que ela, 

senhora de muita paciência, nos ensina dia após dia (GALEANO, 2017, p. 5).  

PAISAGENS OU TERRITÓRIOS SONOROS  

Leituras na beira da represa do Rio Grande, de trechos do livro “As 

veias abertas da América Latina”, de Galeano, por Luíza Maretto.  
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Das memórias de Eugência, a árvore jambeiro, outras tantas memórias:  

Naquele mesmo ano, as chuvas foram as mais intensas que eu já tinha 

presenciado. Choveu por quase um mês inteiro, sem parar. O rio não conseguiu 

suportar tanta água, e a tragédia aconteceu. Uma enchente descomunal quase 

destruiu a cidade. As margens do rio desapareceram, as águas barrentas tomaram 

conta das ruas. O prédio da Prefeitura ficou ilhado. Em seguida, toda praça se 

transformou num charco. As águas chegaram até mim, deixando submerso quase 

um terço do meu tronco. Notícias chegavam de todos os cantos: casas e mais 

casas invadidas, outras tantas destruídas, centenas de pessoas desabrigadas, 

outras tantas simplesmente desaparecidas, levadas pela enxurrada... 

A cidade demorou muito para se recuperar. Com o fim das chuvas, o pobre rio 

voltou ao seu leito normal. A reação das pessoas foi terrível. Pareceu vingança 

contra um inimigo muito feroz e cruel. Entubaram o rio, simplesmente. Por todo 

o trajeto que ele percorria, desde a entrada até a saída da cidade, foram colocadas 

enormes placas de concreto de uma margem à outra, cobrindo totalmente o leito 

e suas águas. Fiquei horrorizada com tamanha maldade. Um rio precisa do sol, 

do ar, das chuvas para viver e ser feliz. Agora estava enclausurado, trancafiado, 

como um prisioneiro numa cela fria, sem porta e sem janela. E tudo isso por um 

crime que ele não cometeu. Afinal, aquele rio corria por ali há milhões de anos. 

As pessoas acham que nós, árvores, temos uma vida longa... O que dizer então 

dos rios? (BAGNO, 2011, p. 48)  

PAISAGENS OU TERRITÓRIOS SONOROS  

Leituras de trechos das “Memórias de Eugênia”, por Luíza Maretto.   

 De um Mar de histórias poluído, que confunde as histórias e memórias vividas e 

imaginadas:  

(...) sem dizer uma palavra, pegou a xicrinha dourada e bebeu.  

(Haroun, após voltar de uma história cheia de pesadelos e confusões...) 

‘É a poluição’, disse Iff em tom grave. ‘Não compreende? Tem alguém, ou 

alguma coisa, jogando sujeira no Oceano. E é claro que se entra sujeira nas 

histórias, elas dão errado.’ (RUSHDIE, 2010, p. 60). 

PAISAGENS OU TERRITÓRIOS SONOROS  

Leituras no córrego, no parque das nascentes na cidade, dos trechos do 

livro “O Mar de Histórias” , de Rushdie, por Luíza Maretto.   

 E de um futuro ancestral, algumas relações com os tempos e territórios:  

Acontece que ao transformarmos água em esgoto ela entra em coma, e pode levar 

muito tempo para que fique viva de novo. O que estamos fazendo ao sujar as 

águas que existem há 2 bilhões de anos é acabar com a nossa própria existência. 

Elas vão continuar existindo aqui na biosfera e, lentamente, vão se regenerar, 

pois os rios têm esse dom. Nós é que temos uma duração tão efêmera que vamos 

acabar secos, inimigos da água, embora tenhamos aprendido que 70% de nosso 

corpo é formado por água. Se eu desidratar inteiro vai sobrar meio quilo de osso 

aqui, por isso eu digo: respeitem a água e aprendam a sua linguagem. Vamos 

escutar a voz dos rios, pois eles falam. Sejamos água, em matéria e espírito, em 

nossa movência e capacidade de mudar de rumo, ou estaremos perdidos 

(KRENAK, 2022, p. 14 e 15).  

Os rios, esses seres que sempre habitaram os mundos em diferentes formas, são 

quem me sugerem que, se há futuro a ser cogitado, esse futuro é ancestral, porque 
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já estava aqui. Gosto de pensar que todos aqueles que somos capazes de invocar 

como devir são nossos companheiros de jornada, mesmo que imemoráveis, já 

que a passagem do tempo acaba se tornando um ruído em nossa observação 

sensível do planeta. Mas estamos na Pacha Mama, que não tem fronteiras, então 

não importa se estamos acima ou abaixo do rio Grande; estamos em todos os 

lugares, pois em tudo estão os nossos ancestrais, os rios-montanhas, e 

compartilho com vocês a riqueza incontida que é viver esses presentes.  

(...) 

Sempre estivemos perto da água, mas parece que aprendemos muito pouco com 

a fala dos rios. Esse exercício de escuta do que os cursos d’água comunicam foi 

produzindo em mim uma espécie de observação crítica das cidades, 

principalmente as grandes, se espalhando por cima dos corpos dos rios de 

maneira tão irreverente a ponto de não termos quase mais nenhum respeito por 

eles.  

Os antigos do nosso povo colocavam bebês de trinta, quarenta dias de vida 

dentro do Watu, recitando as palavras: “Rakandu, nakandu, nakandu, racandu”. 

Pronto, as crianças estavam protegidas contra pestes, doenças e toda 

possibilidade de dano. Esse nosso rio-avô, chamado pelos brancos de rio Doce, 

cujas águas correm a menos de um quilômetro do quintal da minha casa, canta. 

Nas noites silenciosas ouvimos sua voz e falamos com nosso rio-música. 

Gostamos de agradecê-lo, porque ele nos dá comida e essa água maravilhosa, 

amplia nossas visões de mundo e confere sentido à nossa existência. À noite, 

suas águas correm velozes e rumorosas, o sussurro delas desce pelas pedras e 

forma corredeiras que fazem música e, nessa hora, a pedra e a água nos implicam 

de maneira tão maravilhosa que nos permitem conjugar o nós: nós-rio, nós-

montanhas, nós-terra. Nos sentimos tão profundamente imersos nesses seres que 

nos permitimos sair de nossos corpos, dessa mesmice da antropomorfia, e 

experimentar outras formas de existir. Por exemplo, ser água e viver essa incrível 

potência que ela tem de tomar diferentes caminhos (KRENAK, 2022, p. 8 e 9).  

 

Me instiga a possibilidade de alguns desses corpos d´água sobreviverem a nós 

sem sofrer as humilhações e fraturas a que outros foram sujeitos. Pois, é preciso 

dizer, esses rios que invoco aqui estão sendo mutilados: cada um deles tem seu 

corpo lanhado por algum dando, seja pelo garimpo, pela mineração, pela 

apropriação indevida da paisagem. Eu acho engraçado que tem gente que aceita 

com naturalidade considerar um rio sagrado desde que ele esteja lá na Índia, e 

saiba de cor que ele se chama Ganges, enquanto ousa saquear o corpo do rio ao 

lado, cujo nome desconhece, para fazer resfriamento de ciclos industriais e 

outros absurdos. Há mais de 2 mil anos, comunidades humanas já estabeleciam 

suas aldeias nas margens do Tapajós. E hoje nossos parentes Munduruku e Sateré 

Mawé seguem buscando defender o corpo desse rio dos aparatos de 

infraestrutura que o governo tema em implantar, além do assédio do garimpo, 

das madeireiras e outras violências. Soube que, nessa mesma região, ribeirinhos 

tiveram que suspender as atividades que nutrem suas famílias pois os peixes 

estão doentes, têm o que eles chamaram de ‘urina preta’. Eles começaram a 

cogitar criar peixes em açudes, tanques e pesqueiros a fim de substituir a pesca 

natural que era feita nos igarapés – esse manancial de vida, comida e fartura que 

nós estamos destruindo.  

(...)  

Os rios que ainda não foram asfixiados nas cidades seguem correndo no cerrado, 

nas florestas, na Mata Atlântica e no Pantanal – todos biomas flagelados – e são 

os primeiros a terem os corpos apropriados pela fúria de certos humanos em suas 

atividades incessantes: essa gente que está empesteando o planeta só percebe os 

rios como potencial energético para construção de barragens ou como volume 

de água a ser usado na agricultura e, assim, o Brasil segue exportando sua água 
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através de grãos e minério. Tratam os rios de maneira tão desrespeitosa que dá a 

impressão de que sofreram um colapso afetivo em relação às preciosidades que 

a vida nos proporciona aqui na Terra. Outra prática aviltante é transformar as 

máquinas pisoteando o solo, o rio se cansa. Sim, pois quando a paisagem se torna 

insuportável, o rio migra e conflui para outras viragens.  

Rios da memória, rios voadores, que mergulham, que transpiram e fazem chuva 

(KRENAK, 2022, p. 11, 12  e 13).  

PAISAGENS OU TERRITÓRIOS SONOROS  

Leituras na beira da represa do Rio Grande, dos trechos do livro “Futuro 

Ancestral” (2022), de Ailton Krenak, por Luíza Maretto.   

DES-ENVOLVIMENTOS com esses encontros 

Nesta terceira ida à vila e à região, passo algumas vezes pela fazenda do senhor 

Miguel. Paro algumas para tentar encontrá-lo. Não encontro. Sua fazenda fica entre a vila 

e onde estou hospedada desta vez, no sítio de café.  

Nossa primeira conversa me remete à textos que são críticos, e alguns dessas 

transformações dos territórios, suas relações com os tempos vividos. Tempos e formas de 

nos relacionarmos que mudam territórios. A conversa com ele foi cheia de reflexões, 

posicionamentos e origens de uma História. Memórias da construção de um país: 

chegadas, partidas, propriedades rurais, habitações, pequenos povoados, vilas, cidades... 

modernizações... moradias... governos, políticas...comitês, decisões... Assim, lembro do 

livro que conta a história da urbanização do Brasil e seus caminhos de des-envolvimento, 

pela memória da árvore, outro ser vivo que é imaginado contando sua vivência. E também 

a história de ocupação e criação da América Latina, pelas palavras do jornalista Galeano. 

Formas de narrar esse processo que vivemos, enquanto território, onde estamos e 

fazemos. 

Paisagens que vão mudando, e que tem interferência de muitos interesses, vários 

de exploração. Em prol de que se vive? Com quais objetivos? Quais contextos 

macropolíticos podem intervir em tantas localidades, e em micro relações? Políticas 

federais que resolvem trazer eletricidade para uma nação, e que interferem em vidas bem 

ali, aqui, em pequenas cidades.  Coisas boas, coisas ruins... na verdade, coisas 

complexas... cheias de idas e vindas, transformações... coisas de cada lugar, região, bairro, 

cidade, país, continente, planeta... E cada lugar com histórias que se entrelaçam com 

outras histórias... 
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Em uma dessas paradas e passagem pela fazenda, vejo senhor Miguel caminhando 

com um facão bem ao longe, no meio das plantações. E quando estou indo embora da 

região, paro em frente sua fazenda mais uma vez, para talvez mais uma tentativa de 

conversa, e um menino solta pipa lá embaixo, na entrada da casa dele. Muitas vacas estão 

por ali, alguém corre para o outro lado, roupas estão estendidas num varal. É sábado, e eu 

penso: dia de estar com pessoas queridas, também vou, que essa vida de sítio teu seu 

próprio tempo de convívio. E aqui, nessa fazenda, com essa família, parece que tem 

também os momentos que em outros locais tem: final de semana é dia de descanso. É 

hora de ir embora... outros tempos de relações...  

Desenvolvimentos que mudam paisagens, paisagens que sofrem com o 

desenvolvimento? Como transformar paisagem, recriar? Escutar suas vozes... e 

memórias... de relação...? E como reconhecer repetições de opressões...? Transformações 

em relações entre gente e rios... águas...  Planejar com as paisagens, os territórios, 

escutando a passagem do tempo por eles? Muitos caminhos sentipensados e em perguntas 

mobilizados...  
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6.2. Escutas-escritas, de histórias-memórias-ficções  

 

Dos encontros acontecidos com as histórias de vida e outras compartilhadas, 

escutas-escritas foram criadas, histórias-ficções-memórias: uma narrativa foi escrita 

através e com, atravessada pelas memórias escutadas e transcritas. Algumas outras 

memórias foram se entrelaçando e a narrativa foi escrita.   

A narrativa floresceu num meio de artesão, (...) é ela própria uma forma 

artesanal de comunicação. Ela não está interessada em transmitir o "puro em 

si" da coisa narrada como uma informação ou um relatório. Ela mergulha a 

coisa na vida do narrador para em seguida retirá-la dele. Assim se imprime na 

narrativa a marca do narrador, como a mão do oleiro na argila do vaso. 

(BENJAMIN, 1987, p. 182).  

 

Não estando interessada em fatos apenas que foram contados em si, mas 

transformados também, por quem escuta. E reconta. E assim, recorda. “RECORDAR: Do 

latim ‘re-cordis’, voltar a passar pelo coração...”, essa frase abre “O Livro dos Abraços”, 

de Eduardo Galeano, escritor historiador.  

Marujos e camponeses foram os primeiros na arte de narrar, diz Walter Benjamin em 

seu livro “O narrador” (1987). Das viagens voltava-se com histórias para contar, dos 

tempos cultivados em volta de uma fogueira e tradições, morando em um mesmo lugar, 

muitas histórias pra cultivar, também. De caminhadas e estadias, contam-se histórias. 

Pessoas que se encontram e contam sobre suas vidas e vivem seus cotidianos criando 

histórias. Histórias contadas e recontadas, passadas de um ser para outro, e assim, 

multiplicada. Experiências que passam de pessoa pra pessoa. Essa é matéria de quem 

narra, experiências vividas.  

Nessa pesquisa realizada, caminhadas e encontros, escutas e atravessamentos. O que 

nos atravessa, mistura-se com nosso corpo território que é também corpo memória. 

Narrar, contar e recontar. Vivenciar com a escuta, com a fala, com a memória que marca 

de presença ao reescutar, transformar em diferentes matérias: escritas, orais, memórias, 

afetos, em corpo. Quem conta, narra, caminha com a história?  Reinventa? Abre 

caminhos, memórias, histórias? Ficções que permitem passagem por territórios abrindo 

caminhos... produção de linguagem como processo de pesquisa cartográfica. Linguagens 

de contações de histórias.   

Vulneráveis a experimentação das histórias emergidas nos encontros com as 

colaboradoras, e no papel de pesquisador/a cartógrafa/o, transcrevemos, 

recontamos e sentimos cada narrativa, imaginando desenhos em suas linhas, 

anunciando o nosso corpo nos vestígios de suas falas e flertando com seu 
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contar-se. Somos pesquisador/as-cartógrafas/os aprendizes, atentas/os, 

disponíveis à vivência que se faz além da experiência pessoal, da localização 

do corpo em territórios aparentemente parecidos com o da pesquisa (…) 

(MELO et al, 2021, p. 8).  

 

Corpos sonoros que somos, ao escutar e narrar...o caminho, a caminhada, os 

percursos… os dizeres… dizer, experimentar escutar e dizer…caminhar e dizer... 

expressar... seres caminhantes que somos...  corpos sonoros que criam e são paisagens 

sonoras… territórios que acompanham através/com/em atravessia de escuta… escuta pelo 

afeto… corpos afetos...  

Em um exercício constante de escuta que atravessa de sentidos, para sentipensar com. 

Quem escuta o que é contado, ao recontar, muda a contação, também. Escutar e dizer de 

diferentes formas. Ser atravessada/o por diferentes paisagens e territórios sonoros.  

Ao contrário da reconstrução histórica, a memoria passionis faz desaparecer a 

diferença entre passado, presente e futuro, vê forças nas fraquezas e 

possibilidades alternativas nas derrotas. A sabedoria a que dá origem é tão 

contemplativa quanto ativa; é um depósito global de memória e visão que 

converte o passado numa energia capaz de dar poder ao presente e de reforçar 

o ainda não ou o talvez do futuro. Além disso, narrativas, histórias e parábolas 

tem um final aberto. Deixam-se reinterpretar e recontextualizar e, nesse 

sentido, permitem uma contínua reinvenção da autoria ou coautoria. Os 

contadores de histórias são sempre coautores das histórias que ouviram contar 

aos seus antepassados.  

Nos processos de luta, as histórias configuram muitas vezes conhecimento 

capacitador, seja porque realçam a força dos oprimidos (por exemplo, 

lembrando-os de vitórias passadas), seja porque reduzem a força dos 

opressores (por exemplo, ridicularizando a realidade que eles têm como 

incontestável ou sublinhando a fragilidade das relações de poder que eles têm 

como inalteráveis). Contam-se histórias, cantam-se canções com o mesmo 

objetivo de criar um sentido intensificado de partilha e de pertencimento que 

irá contribuir para reforçar ou radicalizar a vontade de transformação social. 

(SANTOS, 2022, p.95).  

 

Segue a narrativa criada através das caminhadas e escutas, afetos e memórias, 

então: 

PAISAGENS OU TERRITÓRIOS SONOROS 

Narrativa “Memórias dos rios de histórias”, por Luíza Maretto. 
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MEMÓRIAS DOS RIOS DE HISTÓRIAS 

A vida aqui, ali, lá...e também na Vila Primavera, no Chora Neném... 

 

E assim Iff, o Gênio da Água, contou a Haroun sobre o Mar de Fios de 

Histórias, e embora o garoto estivesse se sentindo fracassado e sem esperanças, 

a mágica daquele Mar começou a exercer um efeito sobre ele. Olhou para a 

água e reparou que ela era feita de milhares e milhares e milhares de correntes 

diferentes, cada uma de uma cor diferente, que se entrelaçavam como uma 

tapeçaria líquida, de uma complexidade de tirar o fôlego; e Iff explicou que 

aqueles eram os Fios de Histórias, e que cada fio colorido representava e 

continha uma única narrativa. Em diferentes áreas do Oceano havia diferentes 

tipos de histórias, e como todas as histórias que já foram contadas e muitas 

que ainda estavam sendo inventadas podiam se encontrar aqui, o Mar de 

Fios de Histórias era, na verdade, a maior biblioteca do universo. E como as 

histórias ficavam guardadas ali em forma fluida, elas conservavam a 

capacidade de mudar, de se transformar em novas versões de si mesmas, 

de se unir a outras histórias e assim se tornar novas histórias; de modo que, 

ao contrário de uma biblioteca de livros, o Mar dos Fios de Histórias era muito 

mais do que um simples depósito de narrativas. Não era um lugar morto, mas 

sim, cheio de vida.  

‘E se você for um sujeito muito, muito cuidadoso, e muito habilidoso’, disse 

Iff a Haroun, ‘você pode mergulhar uma xícara neste mar, assim, olha’, e tirou 

uma xicarazinha dourada de outro bolso do colete, ‘e pode enchê-la com a água 

de um único Fio de História, purinho, assim’, e fez exatamente isso, ‘e aí pode 

oferecê-la para um jovenzinho que está triste, para que a mágica da história 

lhe restaure o ânimo.’. ‘Então’, conclui Iff, ‘vamos lá, vire tudo, dê um bom 

gole que vai te fazer bem. Você vai se sentir Classe A, Número Um, 

garantido!’ 

Haroun, sem dizer uma palavra, pegou a xicrinha dourada e bebeu.  

(RUHDIE, Salman. Haroun e o Mar de Histórias. 2010. pág. 57 e 58) 

 

De um gole no Rio ou Mar de Histórias escutamos... 

Uma escuta de um tempo antigo e também presente, uma escuta da terra, das águas, dos 

bichos e de gentes e suas histórias e estórias... uma tapeçaria líquida de histórias...  

E assim dizem que foi assim...  

(desse diz que me disse... sabe como é...) 

Dizem que o planeta Terra surgiu como uma grande bola de fogo e depois, bem depois, 

dizem que veio uma grande chuva que inundou todo canto desse mundo! E desse grande 

mar, oceano único, surgiu a vida. Então, dizem que da água, um desses seres mais antigos 

da Terra, são contadas muitas histórias... memórias antigas, ancestrais, desse útero da 

vida dizem que vem... dos rios, dos mares, das águas...  

   

E assim, dizem então, que era uma terra perto de um rio...e era um rio... um Rio Grande... 

com muitos córregos e nascentes por perto... uns tais Buritis, outros Capanemas... alguns 
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morros, alturas e descidas... algumas curvas pra chegar, canoas pra atravessar... 

dependendo de onde vinha...  

Quem morava ali?  

Dizem que viviam povos...nessas terras...  povos originários, povos de tempos e vivências 

antigas com o lugar... povos que caminhavam e também paravam... cultivavam... se 

relacionavam entre gente, bicho, planta, água, terra, fogo... nesse tempo onde os seres 

se encontravam e conversavam... diferentes seres se escutavam...bicho que falava gente 

que falava com terra que falava com água que falava com fogo...  

Dizem que as pessoas gostavam de parar na beira dos rios, pra construir morada...  

Diz, pois, também, que, em certo tempo, houve a chegada lá no mar, bem mais longe 

desse lugar, de um povo de outras terras para além do oceano... um povo que veio vindo, 

adentrando e chegando... colonizando...e também depois, outros tantos bandeirantes, 

vieram... carregando toda sorte de gente, desejos, querendo sortes e desejos... e, diz que, 

infelizmente, alguns desencontros foram se fazendo, também... em buscas que causavam 

muitas vezes mortes e distanciamentos... invasões, outras ocupações coloniais, 

impositivas, brigas....entre os povos que chegavam dos oceanos e os povos da beira do 

rio, abrindo caminhos pelas terras... 

Dizem que dessas tais colonizações, bichos e rios foram ficando calados, e as gentes 

foram ficando com escutas menos atentas a esses seres que não fossem iguais em seus 

espelhos...  

Diz que dessas veias abertas em, muitas vezes, facão e desmatamento, foram surgindo 

outras gentes, ali mesmo, se encontrando e desencontrando, e algumas outras vindas de 

outro oceano e continente... um que foi chamada de africano... povos de reis, rainhas, 

guerreiros e guerreiras...forçadas e maltratadas, pra trabalhar duro nessa terra daqui. 

De outro lado de lá... foram vindo, em barcos, navios e lágrimas... insubmissas, muitas 

vezes...gerando, também, anos depois, grandes resistências, quilombos e revoluções...  

Diz que depois ainda, vieram gentes de outras línguas pra cultivar café, ainda em terras 

já nomeadas paulistas... um santo que carregou o nome do lugar: São Paulo surgiu! Uma 

Igreja que colocou nomes, pensamentos e sentimentos... Pois essa gente trabalhadora, 

que veio fugida, muitas vezes, da pobreza de outros cantos, ou de guerras de muitas 

gentes... vieram pra cá, trabalhar... nesse lugar de nome de santo e em outros, também...   

Diz que essa gente foi chegando e fazendo morada...italianos, árabes, muitas culturas e 

linguagens... foram formando fazendas – lugares com esses nomes chamados. E assim, 

também cultivados. Diz que chegou gente, por aqui, desses lugares que são culturas... e 

criaram culturas e lugares... 

Diz que ainda, quase num salto nada reto e linear, tiveram outros tempos que a luz se 

fazia não só com o sol e fogo, ou com velas, lamparinas e óleo...mas foi surgindo uma 

nova luz, vindas de lâmpadas e quedas d’água. E em terras que jorravam e caíam, a força 

das águas gerava energia, pra girar cotidianos, motores e geladeiras... Diz que pra isso 

acontecer, barrar as águas era necessário, mudar os cursos d’água, represar rios e 

muitas vezes, matar peixes. Represas que traziam muita gente pra trabalhar, em 

construção de usinas e produções da tal chamada eletricidade...  
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Diz que para essa história se fazer, na terra chamada Brasil, o governo do país 

incentivou, e bastante gente caminhou, vinda de muitas terras pra chegar ali, lá e aqui...  

naquele, nesse Rio Grande do começo da história, também, pra criar essa energia 

represando num lugar bem estreito do rio, onde existia uma grande força de passagem 

das águas... pra construir uma usina de eletricidade, uma usina hidroelétrica...quem sabe 

isso foi uma grande sagacidade!  

E pra povoamentos em outros e nesse lugar se formar...muitas são as relações, encontros 

e desencontros... mortes e casamentos... de gente junta, amores e desamores, e filhos, 

muitos filhos e filhas, muitas filhas que se fizeram crescer... crianças, bebês, nenéns... 

que choram e também riem ao nascer... 

Lugares assim, com muita criança humana nascendo, em relações de vai e vem, em 

famílias que vem e vão, muitos choros e risadas... em locais assim, um que foi, um que 

surgiu, dessa história toda, recebeu o nome de Chora Neném... uma vila, um povoado... 

que depois virou bairro... dentro de uma cidade... onde muita criança nasceu e dizem, 

contam, que foram ficando com suas mães ali... enquanto alguns pais ou morriam nas 

explosões da usina, ou outros foram indo embora sem deixar rastro... de Chora Neném 

ficou chamada a vila... 

...e Vila Primavera, recebeu mais tarde um novo nome este lugar, vindo do nome da 

fazenda que ali já existia... fazenda de um tal árabe que tinha um engenho e a tal 

propriedade das terras... e que foi assim surgindo essa vila, de desapropriações, 

produções, vendas, compras, e de um amontoado de gente que trabalhava pra produzir 

energia! Energia consumida pra gerar luz. Luz que se acende e se apaga. Gente vivendo 

perto de córregos que serviam pra banhar corpos, lavar roupas, panelas e crianças...  

Diz que dessa gente que fez a usina, muitos foram embora, outros tantos ficaram. E quase 

sumiu a tal vila provisória onde neném chorava! Diz que depois, depois juntou gente e 

mais gente de novo, pois alguma semente, ali tinha. E onde se cria morada, se cria... 

recria... histórias, convivências... e a vila de novo foi se fazendo... e com suas vidas, 

alegrias e problemas do dia a dia, aprendendo... 

Diz que a água ali, pra cuidados diários, era vinda desses córgos e depois, depois teve 

um tempo que chegava pela Igreja e mais pra frente ainda, diz que um senhor de uma 

fazenda ali perto, que oferecia... e que só depois, bem depois... a água começou a vir 

pelos canos e torneiras... água encanada... que escorre, e que vai desaguar em outros 

planos... e também jogar seus restos sem engano... poluir conforme passam os anos? 

Diz que depois...ainda... esses córregos começaram a sumir, por outras cercas que 

chegaram pra produzir laranja. Gente que pra produzir laranja precisa muitas vezes usar 

veneno e fazer sumir limoeiros! Diz que assim é uma coisa só... produção de um jeito 

só... solitárias plantações de frutas iguais...uma só laranja!  

Diz ainda que o Rio Grande era bom de peixe antes... tinha jaú, surubim, traíra, tilápia, 

lambari... e que tinha um canto que fazia remanso dos peixes, e era uma abundância! 

Mas era perigoso também! Que a água vinha lisando tudo as pedras e passando por cima 

de quem estivesse ali, só pescando! Diz que represa matou muito peixe e que agora 

cultivam outros...soltos por ali...  
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Diz que atravessavam o rio pra ir em baile no outro lado, em outro estado, nas terras da 

Minas Gerais... Diz que agora quem atravessa pelas águas são os donos dos ranchos e 

uns e outros... dizem...que numa tal prainha, tem-se algum descanso...  

 

Mas antes e durante, num resumão danado, dizem que tinha buraco, tinha água limpa, 

tinham muitos peixes, tinha dificuldade pra ir pra lá e pra cá, tinha escuridão na noite, 

tinha canseira pra lavar roupa, tinha céu estrelado, tinham muitas frutas, tinham hortas, 

tinha choro de neném, tinha gente indo embora, tinha gente chegando... tinham olarias, 

engenho, que teve inundação e represamento...   

 

Pois dizem que, mesmo depois da tal usina que produz energia estava pronta, depois de 

vários anos, vieram até ela modernizar... diz que assim, voltou a ter certo movimento de 

fora na vila que a fez surgir... uma modernização da usina e das ruas de terra... foi 

vindo... E diz que certo prefeito mudou coisas no lugar: foi água encanada, luz, creche, 

posto de saúde, e depois, só depois asfalto. Pois é, dizem, era tudo umas tapera com uma 

rua de terra esburacada.... e o asfalto veio pra movimentar... 

Diz que no começo, no início - como fofoca aqui, no meio da história - mesmo com a 

geração de energia da usina, a eletricidade não chegava ali não... só chegou depois, 

depois mesmo... é que veio essa tal iluminação nas casas deste povoado...  

Diz que passada a passagem das empresas multinacionais, que em consórcio ofereceram 

algum trabalho e modernização, não tiveram mais esse tipo de movimentação... olhares 

de gente de prefeitura? Olhares de gente de fora dali?  

 

Diz que o povo da vila ali, nas plantações, também trabalha... de gente que trabalha, 

continua sendo a vila... povoada... 

Diz que ainda na beira do Rio, ainda Grande, ainda represado, muita vida de diversão 

também se faz... na tal prainha, depois da barragem, do estreito...descendo, ali... às 

sombras das árvores... ou na rampa, pro outro lado, mais amontoado, com outro estilo 

de gente... e diz que nas mais ou menos 8 ruas daqui, da vila dessa estação primavera, 

músicas e encontros rolam aos finais de semana... gente que vem e vai... e também nas 

redondezas em ranchos, pousadas...  

Mas... quem se diverte? Quem cuida desses lugares? Quem está só de passagem? Ou 

quem vive por ali? Gente que trabalha e que cuida... convive... Dizem que tem de ter bem 

viver, onde morar... mas quem é que sabe como é viver bem em sua casa, vila, terra, rio, 

ninho, árvore, cultivo, plantação? Em seu buraco, canto, braço de rio, represa, chão?  

Diz que essa vila, fica ainda na beira de uma rodovia, que passa gente pra lá... que passa 

gente também pela estrada de terra cá... dessas oito ruas asfaltadas... algumas esquinas 

ainda não contadas... diz que ninguém vive sozinho, nem mesmo um lugar... então diz que 

trabalho, estudo e saúde também são em outros cantos ali perto, um pouco mais 

distante... num vai e vem do que antes era jardineira, depois perua, ônibus, carro...e 

ainda de a pé... pra outra vila do Estreito, pra cidade de um tal Pedregulho, ou mais 
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longe e também perto, uma tal de Franca do Imperador que passou .... mas isso, isso é 

outro tempo (d)e história...outros lugares que são marcados, então deixa essa narrativa 

pra outra prosa... Diz também que tem famílias e encontros pelas regiões do Ribita, das 

Águas Quentes... 

E entre tantas histórias, diz que muita gente casou, criou família, e se aposentou por ali. 

Alguns tem sua casinha própria, e isso acolhe, é bom! Não é grande, mas é meu! - dizem... 

Outros encontraram parceria de casamento pra vida. Alguns tem história de família 

enraizada na chegada pelo trabalho na região. Alguns marcam história em sua casa que 

serviu pra trabalhador, contando onde e como quase tudo ali começou. Disseram ainda 

que alguns quintais tinham muitas árvores e que foram dando lugar a novas casas, 

famílias, varandas e cimentos... Dizem de quem se ajunta na vila pra conviver, estudar, 

rezar, prosear, trabalhar, se divertir, comer...Os passarinhos, as galinhas chegam e 

ficam... Arara azul que gosta de bagunça e criança... gente que cuida de bicho... bicho 

que cuida de gente... Gente que sabe dos córregos, seus nascimentos e poluições... gente 

que nas esquinas e terrenos cultiva plantas, remédios.... gente que sabe das políticas... 

dos comitês e das bacias das águas... dos nomes dos peixes, das antigas e novas 

pescarias... das construções e recriações...  

Dizem muito, sobre o que tinham ou não tinham... tem ou não tem... ali... aqui... 

 

Rios... córregos... que são antigos... e que sabem também... da vida que passa... em 

gerações...  

 

Em ciclos, travessias, atravessamentos... de tempos em espaços... territórios de tempos 

de origem, de povos de origem, de rios, de colonizações, de fazendas, de construção de 

usina, de eletricidade, de modernização....e os tempos de agora? O que são? Unindo 

todos os tempos, o que eles todos nos dirão? Sobre e com o lugar, num certo dia de 

domingo de manhã, a prosear?    

 

Diz, dizem também, menos fechando do que abrindo, encontrando... diz que reativando 

a memória se reencontram mesmo as costuras, os encontros, os vínculos com os peixes, 

as águas, a Terra...e a terra contando... também, uma tapeçaria líquida de suas tantas 

histórias... 

Diz que escutando a memória do que já foi, é possível criar memória do que é e do que 

será...do presente e do futuro... diz que assim a gente se alimenta de possibilidades que 

estão por vir... cultivando histórias... diz que a gente se assegura de nós mesmos e 

mesmas, e ficamos seguras e seguros pra poder continuar a caminhar... diz que as nossas 

histórias oferecem lugar para o que somos, dos territórios que somos, dos lugares que 

somos feitas e fazemos...  

Diz que caminhamos, voltamos, e viemos... que somos caminhadas e histórias...  
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Dizem muito, a gente escuta com carinho o que tem beleza... mesmo de tristeza e 

felicidade... diz que é bom escutar... histórias... que isso faz a gente ficar perto, por perto 

e fazendo parte... pertencendo...   

Diz que estórias e histórias, se contadas somente em voz alta, vão sendo faladas, 

recriadas e recontadas... de um jeito que nosso corpo tenha também, essas memórias... 

Diz que a escrita inventou o esquecimento, fazendo surgir a História com h maiúsculo, 

que anseia por registrar... mas que acumulando tantas palavras, sem deixar atravessar 

quase nenhum sentimento...  

Diz que é mesmo contando através da sua repetição que se faz recordação... voltando a 

passar pela garganta, corpo inteiro e pelo coração, até que se faça memória, diferença, 

marca, presença, futuro, transformação...  

Diz também que entrelaçar escrita, escuta e falação, também pode fazer surgir um novo 

jeito de lembrar... mas isso, é diz que me disse... experimentação... 

A cada escuta repetida, pra transformar palavra dita, em palavra escrita, talvez assim, 

voltamos à origem do dizer em compartilhar: a oralidade e a contação que está em nós, 

é corpo repetido em encontro presente. Histórias e estórias que nos alimentam... e fluem, 

como caminhos em movimento...  

 

E como quem ouve um conto passa outro ponto...  

 

E você? O que diz? E vocês, o que dizem dessas e outras tantas histórias? 

 

 

 

 

Escutas-escritas, de histórias-ficções-memórias, através da pesquisa de Mestrado 

realizada por Luíza Câmara Maretto, 

pelo Mestrado Acadêmico Interdisciplinar em Desenvolvimento Regional, do Centro 

Universitário Municipal de Franca UNIFACEF 

(entre agosto de 2021 e agosto de 2023),  

orientada por Daniela Figueiredo Ribeiro.    

 

Desta história escrita, depois compartilhada oralmente, um pequeno livro foi feito 

artesanalmente e entregue às participantes da pesquisa moradoras da vila.  
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Fotografias-registros dos pequenos livros:  

Figura 45 - Os pequenos registros-presentes. 

 

Fonte: acervo pessoal da autora.  

Figura 46 - Os pequenos registros-presentes. 
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Fonte: acervo pessoal da autora. 
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6.3. Menos para fechar, mais para abrir... encontros... multiplicar, ampliar vozes, 

encontros, histórias... 

...da escuta para a transcrição para escrita para contação para a escuta...  

...e uma história e uma história e uma história e uma história37... 

PAISAGENS OU TERRITÓRIOS SONOROS 

Leitura título - “Menos para fechar, mais para abrir”38 ,por Luíza Maretto.  

Como descrito até aqui, foram construídos muitos agenciamentos com diferentes 

experiências, uma destas que inspirou bastante o próximo passo, é o da dissertação de 

Célia Xakriabá. Ela realizou oficinas com seu povo indígena, e registrou em escrita e 

outros formatos, recontando memórias dos territórios, além de ir criando processos de 

uma educação territorializada com essas produções. Re-contações, orais, escritas, 

desenhadas, etc. As oficinas são marcadas em cada tempo vivido de aprendizado, em 

barro, jenipapo e giz. E em uma das finalizações desses tempos compartilhados pelo 

território, uma pintura em muro foi feita, com desenhos e palavras das memórias 

territoriais... para serem utilizadas como alimento de tempo futuro.  Pois a autora diz que 

a base para o aprendizado e educação de sua etnia viriam do território, um corpo que 

conhece, aprende com o território, com seus saberes, vozes, referências. Corpos-

territórios.  

Penso que a intelectualidade indígena não está apenas na elaboração do 

pensamento que acontece na cabeça. Está na elaboração do conhecimento 

produzido a partir das mãos, das práticas e de todo corpo. E todo corpo é 

território e está em movimento, desde o passado até o futuro. É aí que a 

intelectualidade indígena acontece. (...) 

A provocação acima me fez pensar que, nos formar nestes conhecimentos 

ancorados em uma matriz fundada no território (...) (XAKRIABÁ, 2018, 

p. 170, grifo nosso).  

Aprender seria também deixar-se afetar por diferentes territórios e corpos-

territórios que somos e fazemos parte. 

Nesse sentido, é preciso ter uma intencionalidade de “esquecer”, “esquecer” o 

que tomamos como pressuposto. E isso não significa um distanciamento, mas 

é uma forma de esquecimento para haver estranhamento. Distanciamento é 

uma palavra muito violenta para nós, povos indígenas, já que não dá para 

despir o corpo do território que nele existe, mas dá para deslocar a 

existência deste corpo-território como exercício do fazer epistemológico, 

(...) (XAKRIABÁ, 2018, p. 172, grifo nosso).  

 
37 Nome título do livro inspiração: GIBSON, Ana; FRANKLIN, Juliana. Uma história e uma história e uma história: 

contos dos contos da tradição oral. Rio de Janeiro: Fólio Digital, 2019 
38 Para escutar “Bom começo”, de Roberto Mendes. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=dtl-

jNkY_EA&ab_channel=RobertoMendes-Topic  

https://www.youtube.com/watch?v=dtl-jNkY_EA&ab_channel=RobertoMendes-Topic
https://www.youtube.com/watch?v=dtl-jNkY_EA&ab_channel=RobertoMendes-Topic
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Através das memórias de relações de aprendizado com o território ir produzindo 

novos envolvimentos com o lugar, com o que teriam de aprendizado com o lugar. Criando 

estratégias de “re-envolvimento” com o território.  

Além disso, pretendo criar possibilidades para que os professores e alunos da 

minha comunidade criem estratégias de “re-envolvimento” (Furtado apud 

Monte-Mór, p.22, 2015), de reinteração, de empoderamento e principalmente, 

de aproximação das práticas educativas em relação às ressignificações do que 

é entendido como território Xakriabá. Por meio das oficinas foi possível 

construir uma linha do tempo dialogada, registrando experiências já 

vivenciadas, para que este material pudesse servir como ferramenta 

pedagógica para escola (XAKRIABÁ, 2018, p. 175).  

Dessas inspirações, vem ainda o exercício de contar as histórias, de recontá-las, 

de ir inspirando através da repetição da contação, que a cada fala, não fica a mesma, pois 

cada corpo-território também tem outras tantas histórias para trazer, compor com... com 

corpos-memórias.  

Quantos conhecimentos deixaram de ser repassados, transmitidos quando a 

capivara está no congelador? Refletindo sobre isso penso que da mesma 

maneira acontece com os conhecimentos que perpassam a escrita e a oralidade, 

tem coisas que podemos guardar no congelador, como a escrita, outras não, 

como a oralidade. Neste mesmo sentido o autor quilombola, Nego Bispo 

(2012), que muito me inspira, apresenta a oralidade como força e resistência. 

“Porque mesmo que queimem a escrita, não queimarão a oralidade” 

(XAKRIABÁ, 2018, p. 206) 

 

Ela propõe estarem sustentados/as no território, através de suas memórias, 

também.  

(...) efetivar as práticas decoloniais para além do discurso. 

A produção da ciência encontra- se em crise e é necessário reconhecer outras 

instâncias que também produzem conhecimentos e conceitos. Considerar 

outras formas de agência e agentes, as “narrativas e narradores” como 

potência de uma episteme nativa, com referência na ciência do território. 

Isso seria o correspondente a reterritoritorializar e nos possibilitaria 

ressignificar as escolas a universidades. Acredito que só teremos um melhor 

equilíbrio da mão na caneta, quando os pés estiverem sustentados no chão 

do território. (XAKRIABÁ, 2018, p. 214 e 215, grifos nosso) 

 

Assim, em conversa com orientadora sobre possibilidades de territorializar ou/e 

reterritorializar através das memórias do lugar que é gente, bicho, planta, águas, 

imaginamos: com a escuta das memórias com o lugar, a narrativa criada, outro encontro 

poderia ser feito para compartilhar histórias escutadas e escutar outras tantas histórias. 

Inspiradas com as oficinas realizadas por Célia Xakriabá, foi pensado um dia, como uma 

festa: um cortejo com música e alegria passando pelas ruas da vila, brincadeiras populares 

com a musicalidade do côco, cirandas e outras, um encontro para contação de histórias 

com a narrativa escrita, e o teatro espontâneo vindo do psicodrama dramatizando estas e 
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outras que viessem, uma pintura de um muro que fica no meio da Vila com algumas 

imagens das histórias, rodas de sociodrama da outra pesquisa realizada e comida, comida 

sim, pois se junta gente pra comer, ao redor e com a comida! Mais pra abrir do que 

fechar meu percurso de mestrado, e também das pesquisas de iniciação científica que são 

acompanhadas pela minha orientadora, buscou-se procurar criar aberturas para uma 

continuidade de relações, caminhos, outras tantos encontros e histórias. Mais do que uma 

análise de isso quer dizer aquilo, mas sim isso que lembra tal coisa, que reverbera outro 

ponto, que costura mais um afeto, que me faz imaginar tal possibilidade, que faz aprender 

com mais um acontecimento... Envolver-se afetivamente ampliando os encontros, não 

tendo uma análise ou “palavra final” de um tema.  

Narrativas de histórias de envolvimento para produzir outros tantos 

desenvolvimentos?  De uma conversa com minha orientadora, escrevo:  

...e sinto que essas histórias e histórias, fazem mesmo uma cartografia afetiva, 

no sentido de não fazermos "análise de discurso" representativo, mas um 

percurso mesmo relacional afetivo expressivo, uma imagem e uma imagem e uma 

imagem que provoca, reverbera... essa foi minha preocupação também com o 

texto da dissertação, e está sendo também, com a pesquisa... como se eu estivesse 

criando histórias/narrativas em relação à temática do desenvolvimento.... mas 

eu não posso dizer: isso quer dizer isso ou aquilo... Através da narrativa de uma 

história que contém diferentes histórias, compartilhar... e reverberar, outras 

tantas histórias... Multiplicação dramática / ampliação simbólica .... Histórias 

infinitas de pertencimento ao local, de envolvimentos – uma narrativa e 

reverberações de outras histórias.... atravessamentos de tempos em espaços, em 

atravessia... de convivências e histórias...  

PAISAGENS OU TERRITÓRIOS SONOROS  

 “Narrativas de histórias de envolvimento”, por Luíza Maretto. 

Pois então, para esse outro encontro com a vila, seus/suas moradores/as disseram 

e afirmaram, que o que junta o pessoal dali: comida, principalmente! E conversando com 

a orientadora ela fala do pessoal do teatro espontâneo da Casa do Encontro que ela 

coordena, mais do pessoal que toca maracatu do Coletivo Rosa da Mata, mais sua mãe 

que pinta com as pessoas e as inspira para tal expressão, mais da profissional da 

assistência social do município da vila (que consegue a comida do dia!). Conversamos 

com a senhora que cuida da paróquia para tentar organizar o terreno em volta da Igreja, 
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mais alguém da SABESP para pintar o muro de branco para utilizarmos, mais o pessoal 

que trabalha num sítio por ali e pode entregar cartazes, mais as crianças da vila que 

entregam cartazes, mais a moça que divulga pelo WhatsApp, e material cedido pela 

universidade, ainda muita gente para ajudar, em caravana, caminhar.  

E dessas tantas relações e costuras que levam a outras tantas multiplicações e 

encontros...  

Teve reunião com vivência de teatro espontâneo para preparar a contação com a 

encenação, teve preparação das tintas na Casa do Encontro, materiais para levar! Teve 

conversas virtuais sobre/com o dia. Teve preparação de encenação através da narrativa 

escrita. Teve ponto de encontro em Franca no dia do evento, tiveram idas em carros e 

caronas. Teve chegada no local em volta da Igreja onde tinha sombra, onde não tivemos 

permissão para ficar, teve burburinho do povo que soube que não deixaram a gente ocupar 

o terreno da Igreja, teve dúvidas de parcerias feitas e outras necessidades para serem 

refeitas, teve mudança de planos e uma roda bem grande feita na quadra da vila, teve 

saída do cortejo, teve banheiro disponível na casa da moradora, tiveram mesas em 3 casas 

da vila pra buscar e compartilhar, tiveram idas pra lá e cá para as arrumações, teve cortejo 

nas ruas, animação, felicidade, estranhamento, música, convite pra chegar... gente 

animada e outras curiosas no portão... teve comida posta, teve chamado em microfone, 

ciranda, teve vergonha pra chegar, teve confabulações de boicote da nossa ação, teve 

comilança, teve mudança de lugar por conta do sol, teve apresentação do projeto, teve 

contação da narrativa com encenação de teatro, teve mais duas histórias contadas, teve 

outra encenação destas, teve pintura do muro com marcas das histórias vividas, teve 

enquanto isso roda sobre a temática do trabalho e de sonhos para o lugar de outras 

pesquisas, teve pintura de muro, conversas com jovens e crianças, brincadeiras, teve 

decisão sobre o nome do lugar para pintar... pois teve reclamação do nome Chora Neném 

já previamente escrito no muro, teve proposta de mudança e/ou escrita do nome oficial 

“Vila Primavera”,  teve tinta, cores, e teve escrita de nome de cada pessoa no muro, de 

criança a pessoa idosa... teve senhora que disse “quem passar vai ver seu nome ali”... e 

teve “um dia bom, com coisa pra fazer”... com movimento... teve presente de livros do 

senhor com causos da vida e também do lugar, teve entrega de pequenos livretos feitos 

pela pesquisadora para quem compartilhou as histórias... teve retorno do pessoal que mora 

na vila, com abraços... teve palavras afetuosas em trocas com o grupo que foi...  
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E no dia organizado para o encontro a gente também fez colheitas, e demarca as 

marcas de quem esteve e foi se enredando nos acontecimentos: o CRAS, serviço da 

política pública da Assistência Social que ofereceu o lanche, com profissionais que 

querem realizar atividades ali mais vezes, que fez parceria com a SABESP, empresa que 

cuida da água e que tem o muro que pintamos... que abriu o portão pra gente usar o 

banheiro... que o senhor que mora na frente avisou que podia sim... e uma senhora 

moradora que diz que gostou muito do cortejo com a música que animou seu esposo que 

estava triste, que o coletivo Rosa da Mata de música e cultura popular canta e encanta... 

que passou pelas ruas, que fez roda no centro da quadra... que combinou e realizou 

brincadeiras para a abertura das histórias... contadas pela pesquisadora do mestrado que 

é da universidade, que tem professora/orientadora de pesquisa que também tem Casa do 

Encontro que é cheio de gente das artes, dos cuidados e que vive aprendendo em grupo.  

Que tem grupo de teatro espontâneo que dramatiza as histórias... que também realiza 

grupos e sociodramas junto com a outra pesquisadora... que escuta memórias e outras 

histórias e sonhos de futuro... que fazem parte do grupo de pessoas que são dali, ou/e as 

outras como nós, que chegam naquele dia e outros ali... que foram chamadas desde o 

início pela moça que tem sítio e trabalho na região... que chama para irem fazer 

atividades/encontro/ações/projetos na vila... que já foi orientanda da professora 

orientadora, que convida sua mãe artista e arteterapeuta pra imaginar as pinturas no muro, 

que convida artista pra desenhar no muro, que articula com a universidade as tintas para 

pintar no muro... que é pintado pelas crianças, adolescentes, terapeutas, pesquisadoras, 

profissionais da assistência social, estudantes de psicologia... que uma destas estudantes 

tem um companheiro que grava vídeos, tira fotos, registra o caminho, que uma das 

terapeutas e pesquisadora também convida um profissional do audiovisual para registrar 

e ajudar a contar essa história... que tem gente registrando essa história com os cartazes 

dos grupos feitos, das marcas no muro... do que deseja marcar... que tem mesmo as 

histórias do lugar que foram contadas por quem vive ali, que marcam, registram e 

compartilham... que ao contar, a pesquisadora do mestrado vai dizendo de mais outros 

tantos lugares dali... que tem gente escutando outras tantas histórias de vida ali...  que a 

professora da escola dali oferece ajuda... que outros/as moradores/as questionam o que 

estamos fazendo e também perguntam quando vamos voltar... alguns que compartilham 

da potência de fazer de gente “de fora”, de “gente dali”, de gente que se encontra... que a 

proposta é pensar junto o que mais fazer e construir ali... 
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E para contar a história, a partir da narrativa escrita, aprendo: tem outro tempo pra 

escutar também, pois quem sabe foi apressado o movimento da escuta e da contação, 

ainda reflito. Além disso, entre texto escrito e texto contado tem um exercício grande: 

compartilhar em voz alta demanda uma escuta-fala, escrever é mais solitário... ler a escrita 

só, ler a escrita compartilhando... ler e contar a história junto... narrativas e memórias que 

vão se fazendo ao contar. Vou então perguntando e instigando a memória no momento da 

contação, é diferente da escrita, é embarcar juntos/as nas histórias. Repetição da história 

que ao narrar em voz alta, pela oralidade, existe um encontro entre quem escuta, o que a 

pessoa já viveu do que contamos, o que ela lembra de hoje... é vivo o contar oralmente, é 

passagem de tempo vivo, vivido, na memória das histórias e no ato/momento de contar. 

Da escuta-transcrição-escrita-falação-escuta, um exercício de tempo e compartilhar, 

aprender com. Um ciclo que se repete e se renova, ao recordar. Como o nome que foi 

registrado no muro como Chora Neném, que decidimos antes de chegar naquele dia como 

ficaria, pelo que já havíamos escutado antes de como chamavam, de como chamam o 

lugar. No dia do encontro, ouviram-se falas de não estarem gostando desse nome assim, 

colocado no muro e trocamos juntas/os. Nome dado pela e através da história, nome de 

como a vila é conhecida, nome que querem ser conhecidos/as, nome dito, nome oficial e 

conhecido em construção... histórias que já falavam desse nome, nome que falam por aí, 

nome para dizer e registrar, também, nome no papel, nome popular... nomes pra 

transformar... onde, como, com a vivência, com os registros, com o encontro?  

E das histórias narradas e encenadas após a história oferecida como dispositivo 

pela pesquisa, as que foram mais na vista, foram de pessoas que chegaram “para ajudar a 

vila”...são histórias que tem relação com as nossas histórias de quem estava ali naquele 

domingo? Como então essas novas histórias podem ser cultivadas? Tiveram outras que 

reverberaram na roda, falando mais baixo, num canto e outro... não tivemos tanto espaço 

e tempo para que elas fossem também escutadas... quem sabe acontecimentos no chamado 

poço do burro, onde pegavam água, de assombrações nesse poço... e por aí seguem... 

muitas ainda pra escutar, compartilhar, viver... no tempo/espaço que tivemos, ficou forte 

então, como chegamos ali? Cultivando...  

E do retorno, no retorno para Franca e casas não na vila, outras tantas recordações 

e reverberações escritas com esse dia... Seguem abaixo, mensagens escritas enviadas para 

o grupo de WhatsApp, composto por quem participou nesse dia vindo da cidade de 

Franca. Como uma validação através da afetação provocada pela ação, pela pesquisa-
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intervenção, validação de pesquisa cartográfica feita pelos deslocamentos vivenciados 

tanto pelas/o pesquisadores/as, como por aquilo se torna vivo no encontro. Segue alguns 

desses registros afetivos:  

Luíza (pesquisadora desse mestrado)  

Olá, escrevi algumas palavras com o encontro de domingo, ressonâncias... vou 

compartilhar aqui. 

Muito forte ver gente junta fazendo as coisas acontecerem! Foi bem 

instigante...Grata pela força em coletivo que participei! Bonito de ver... e estar 

junto. Grupo de muita força! E integrar tantas "instituições", em relação, tem 

muita força mesmo, né... desfazer barreiras, produzir encontros... 

Algo que me marcou muito foi a fala de uma senhora que já havia conversado 

ali durante alguns dias e que já havia me contando que seu marido não estava 

bem, desanimado e etc. Daí ela disse que quando passamos com o cortejo na 

frente da casa delxs, ele ficou muito animado e dançando, e que isso fez muito 

bem a ele. Festa, encontro... fiquei marcada com essa fala... além de outras 

como "gostei muito", "vocês vão voltar?"... "que bom vocês aqui, pq de final 

de semana a gente não faz muita coisa"... e por aí vai... 

"Inesquecível", palavra que ficou reverberando... então, como algo marca forte 

na memória? pela presença afetiva do momento vivido? Pelo afeto vivido? 

Marcar de amor, cuidado, cultivo entre...? Cultivar memórias com marcas de 

amor, cuidado e cultivo entre...? 

grupo que chegou e encontrou... quais outras histórias pra cultivar ali, com? 

memórias e sonhos... imaginários e imaginações... o afeto como costura, 

ligacão, entrelaçamento... 

Boa tarde!  

 

Maria Fernanda (pesquisadora de iniciação científica):  

Bom diaa, pessoal. Vou compartilhar com vocês a mensagem que enviei à Dani 

mais cedo. Mas primeiro, queria muito agradecer e dizer o quanto admiro a 

união de forças e afeto de ontem.  

Ainda processando e elaborando tudo o que aconteceu ontem. Quando o 

coletivo do Maracatu começou a tocar, foi quando caiu minha ficha de tudo o 

que estávamos fazendo. E parece que passou um filme na minha cabeça, desde 

a nossa primeira reunião em dezembro de 2021... pensando e sonhando com 

esse momento. Ontem eu entendi, Dani, ontem eu vivi na prática a beleza que 

é estar com o outro e na rua. E fiquei muito feliz de ter conseguido propor o 

sociodrama e as pessoas toparem, pensei que não fosse conseguir nem falar... 

mas o grupo estava lá pra apoiar, então fiquei a vontade. Obrigada por nunca 

desistir da pesquisa, Dani. Obrigada por pegar na minha mão e me mostrar, 

pelo exemplo, o que é ser uma pesquisadora e psicóloga do povo.  

Beijo enorme      

 

Daniela (orientadora das pesquisas e coordenadora da Casa do Encontro)  

Gente querida, 

É até difícil colocar em palavras as reverberações desse processo que vivemos 

juntos… alguns encantamentos são tão profundos que me emociono ao 
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revisita-los. Acho que o primeiro é o trabalho dessa equipe. Meu Deus, nunca 

vi isso. Cada um fazendo sua parte com esmero e cuidando do todo, com olhar 

atento a tudo que fosse necessário. Foi fluindo como se fôssemos uma única 

onda de amor arrastando qualquer dificuldade. Que beleza e que 

acontecimento! Realmente uma união pelo afeto, pela alegria e pela criação 

coletiva. Costumo brincar, quando vivo algo tão lindo, que quero morrer disso. 

Rs  

E pessoalmente, me senti tão acompanhada na liderança, sugestões, esforços, 

é isso: comprometimento raro…  

E ao ler os processamentos aqui não consigo segurar as lágrimas….  Pessoas 

lindas, entrega linda, aprendizados maravilhosos! Só gratidão meus amores…. 

Inesquecível              

 

Elaine (psicóloga, quem chamou o grupo para realizar ações na vila) 

Estou cansada mas meu coração está no cortejo, em roda, não para de dançar! 

Foi mesmo incrível! Surreal sentir a presença de todos, os olhos atentos, os 

corpos em movimento, as mãos, rostos, cabelos coloridos de tanta presença!  

Coração é pura alegria!!Inesquecíveis (como disse uma criança).          

 

Marissa (psicóloga do CRAS – Pedregulho): 

Gente... dormi até agora!rs Mas estou muito emocionada pq a vila é um desafio 

muito grande pra gente. A gente faz o básico do básico do básico com uma 

equipe de três pessoas. Rs, mas sabemos um mundo de oportunidade que 

aquele espaço difícil, 'árido', mas encantado nos traz.  

E essa ação de hoje nos mostra um mundo de possibilidades pela frente... 

quando a gente une o estado, a academia, a arte e a comunidade, a gente 

consegue colher coisas lindas demais... 

Que esse grupo não perca nunca a capacidade de se afetar! 

 

Ana Amélia (arteterapeuta da Casa do Encontro): 

Minha palavra é gratidão!!! 

Vivi com vocês , gente querida , corações generosos , muita emoção e alegria!  

Ainda sinto  o coração pulsando  pela intensidade de tantas emoções.. 

Agora fica um 

pouquinho da ressaca de um cansaço bom , que renovou as energias e redobrou 

a certeza:  

Como é bom estar com um grupo que vibra no mesmo diapasão: amor , entrega 

para a vida , na busca da transformação, da doação para o bem comum!!! 

Amo fazer parte dessa  

GANGUE, que apoiada na fortaleza de cada um ,  

tira do caminho , qualquer pedra e não arreda o pé do propósito maior : fazer a 

vida mais bonita , bordada de verdades e encontros! 

Bjssss 
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E algumas escritas-ressonâncias foram feitas em meu diário cartográfico...  

“INESQUECÍVEL”, diz o menino na roda final para comentar, falar do encontro 

que teve... 

Como algo marca forte na memória? Pela presença afetiva do momento vivido? 

Pelo afeto vivido? 

Marcar no/o futuro com novos afetos e memórias...  

Algumas vezes, é mesmo no futuro as memórias pra transformar... Futuros 

Ancestrais, paisagens originárias de estar com, de relações com, de 

convivência...  

 

Inesquecível, fiquei com essa palavra na lembrança. E também com a pergunta 

que fiz para a roda, ao contar as histórias: o que é recordar? Depois, de lá, em 

ressonância, perguntei para mim: e como recordamos? Pelo afeto, pelo que 

sentimos, pelos sentimentos? Pela presença e força daquilo que sentimos e 

sentimentos? Pela escuta com presença e afeto...?  

Algumas pessoas da vila me disseram ter gostado bastante e perguntaram se 

voltaríamos. Um afeto é bom que queremos algo de novo...? Nunca é o mesmo 

afeto, encontro... Mas a marca afetiva dele pode ser cultivada, quem sabe. 

Histórias recontadas, pela contação, lembrança, e pelas novas histórias que 

alimentam e nutrem. Nutrir com afetos, presença e costura desses afetos e 

presença? Vínculos...  

Nesses dias minha tia avó paterna e meu avô materno estiveram presentes. Em 

seus adoecimentos e, um deles, com  sua morte. Também estiveram presentes com 

uma marca afetiva bem bonita: dois contadores de histórias e que trazem as rosas 

como imagem, marca...  

Rosas, afetos, memórias, histórias...  

Escutar histórias com uma curiosidade e afeto, contar histórias com uma 

presença tão grande... Cultivar essas memórias, cultivando em mim....o estar 

presente através da contação, da escuta, do afeto...  

[ ...e na caneta com a qual escrevo essa narrativa, encontro um pequeno papel 

pendurado em sua ponta com os dizeres: “escreva lindamente sua história”, e 

com umas rosas desenhadas no papel... ] 

....Memórias e sonhos... 

...Imaginários e imaginações... 

O afeto como costura, bordado.... 

Ligação entrelaçamento do tempo... vida, morte, vida...  

Foi uma passagem, transição... envolvermos através das histórias que já foram 

e as que estão por vir...  
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Marcar de amor, cuidado, cultivo, entre... cultivar memórias com marcas de 

amor, cuidado, cultivo entre... fortalecer assim encontros, construções...  

Ao final da contação da narrativa das histórias que escutei da vila, outras duas 

histórias foram contadas e dramatizadas... pessoas que chegaram ali para fazer 

algo para a vila... um senhor que foi chamado pelo padre a estar no território, 

mas que também escutou muito de perigos na vila. E o outro, que hoje é morador 

da vila e que já foi vereador do município e fez ações pra ali... e o grupo que 

chega agora, que chegou também nesse domingo? Quais outras histórias para 

cultivar ali, com...?  

Desse grupo, diferentes “instituições”, e... interesses, também?  

Parece que para fazer junto... o território guia... a escuta desse território... em 

outra vila que trabalho, lembro, a conversa é que as tais pessoas em suas 

instituições, brigam por poder, e falamos: escuta-se o lugar? Tem-se propósito 

em comum? Interesses de fazer com através da escuta do lugar...  

PAISAGENS OU TERRITÓRIOS SONOROS  

 “Inesquecível”, por Luíza Maretto. 
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Alguns outros registros desse dia:  

 

Figura 47 - Na vila, no muro, nas pinturas... 

 

Fonte: Fotografia: Daniela Ribeiro Figueiredo. 

 

Um pássaro-rio todo colorido 

Um pássaro-serpente-rio  

Tempos que fluem  

Desenhos que marcam 

Entre 

Memória 

E  

Sonho  

...Imagens... 

Imaginários  

E 

Imaginações  

(poesia Luíza Câmara Maretto).  
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Cartaz de divulgação do encontro, feito por Maria Eduarda Silva Valentim, 

estagiária em psicologia:  

Figura 48 - O cartaz do encontro. 

 

Fonte: Maria Eduarda Silva Valentim  

Fotografias do encontro:  

Figura 49 - Na vila, à vista, com os registros. 

 

Fonte: Fotografia de Lino Moraes. 
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Figura 50 - Na vila, à vista, com os registros. 

 

Fonte: Fotografia de Lino Moraes. 

 

Figura 51- Na vila, à vista, com os registros. 

 

 Fonte: Fotografia de Lino Moraes. 

 

Registro audiovisual do encontro, feito por Vitor Miguel de Lima Norinho:  

https://www.instagram.com/reel/CusaKzIgw6I/?igshid=Y2IzZGU1MTFhOQ%3D%3D  

  

 

https://www.instagram.com/reel/CusaKzIgw6I/?igshid=Y2IzZGU1MTFhOQ%3D%3D
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7. Cartografias de envolvimento para sentipensar com a terra   

 

PAISAGENS OU TERRITÓRIOS SONOROS 

Cartografias de envolvimento, por Luíza Maretto. 

Muitas caminhadas foram e são feitas para a construção de alternativas ao 

desenvolvimento, rumo à possíveis transições civilizatórias... no exercício trazido por 

essa pesquisa, quem sabe uma transição relacional... ou quem sabe, de envolvimentos 

com os lugares, pessoas, bichos, plantas, águas, territórios... em ontologias relacionais… 

de corpos-mundos…  

Divórcios  

Um sistema de desvínculos: para que os calados não se façam perguntões, para 

que os opinados não se transformem em opinadores. Para que não se juntem 

os solitários, nem a alma junte seus pedaços. O sistema divorcia a emoção do 

pensamento como divorcia o sexo do amor, a vida íntima da vida pública, o 

passado do presente. Se o passado não tem nada para dizer ao presente, a 

história pode permanecer adormecida, sem incomodar, nos guarda roupas onde 

o sistema guarda seus velhos disfarces. O sistema esvazia nossa memória, ou 

enche a nossa memória de lixo, e assim nos ensina a repetir a história em vez 

de fazê-la. As tragédias se repetem como farsas, anunciava a célebre profecia. 

Mas entre nós, é pior: as tragédias se repetem como tragédias (GALEANO, 

1989, p. 64-65). 

PAISAGENS OU TERRITÓRIOS SONOROS 

Leitura “Divórcios”, por Camila Thomé e Lennon Abraão. 

Des-vínculos, des-envolvimentos instituídos por sistemas coloniais e de 

exploração. Recriar vínculos e envolvimentos pode ser uma indicação de caminhos para 

transformações sociais, ambientais, ontológicas... curar o vínculo primário com a terra e 

os territórios, como fonte fértil de autonomia cultural e política (GÓMEZ, 2021).  Refazer 

histórias. Mas por quais caminhos? Como? Quais possíveis ações para a transição? 

Transições relacionais, afetivas e críticas? Alguns caminhos puderam ser sinalizados com 

essa pesquisa, para sentipensar com a terra.  

Alguns rumos já são sinalizados pelos estudos críticos do desenvolvimento, e 

podemos ver através do trabalho de registro de ações que está no livro “Pluriverso, um 

dicionário do pós-desenvolvimento” (2021) com estratégias reformistas e outras tantas 

transformadoras e radicais, como são nomeadas. Dentre as primeiras, situariam as práticas 

e teorias, por exemplo, do desenvolvimento sustentável, e outras que apenas sinalizam 

algumas reformas econômicas, mas não atingem bases do sistema capitalista, colonial, 

patriarcal, racista e antropocêntrico. Dentre as ações radicais, estariam discussões 



271 
 

ecofeministas, das autonomias e organizações autogestionárias zapatistas, a agroecologia, 

o Bem Viver, entre outras, como inclusive o sentipensar, enquanto visão que instiga 

novas práticas (KHOTARI et al, 2021).  

Aqui, nesse percurso de pesquisa, inspirada também pelas expressões sentipensar 

e corazonar, e com as cartografias afetivas, além das chamadas ontologias relacionais, 

mapeamos alguns exercícios e experiências que guiam para um giro ontológico e para 

fazer girar rumo às alternativas ao desenvolvimento como progresso e crescimento 

econômico. Sinais de caminhos e exercícios, experimentações.  

Assim, diante da racionalidade abstrata e cognitiva, a prerrogativa do sentir e 

integrar corpo com as experiências, surge como marcas desse processo. O corpo então 

vem como base de integração: corpos-territórios, que relacionam o corpo físico com seus 

lugares de moradia, de vivência, de natureza, de pertencimento, construídos pelos 

territórios e que os fazem, e que também são corpos-mundo, sem separação entre natureza 

e cultura, corpo e mente, eu e mundo; corpos-memórias que são atravessadas por marcas 

do tempo e que fazem histórias, e que compõem histórias, inclusive sendo corpos-

territórios, produzindo marcas através do tempo no espaço, e refazendo narrativas sendo 

memória e interrelação com os diferentes tempos, memória que vaza, compartilha e 

bagunça nossa ilusão de individualidade, de corpos em conexão através da memória; 

Corpos-presença também são acionados para a vivência do sentir, que demanda exercício 

de acompanhar os ritmos dos tempos vividos e com disponibilidade destes para os 

encontros, valorizando o processo, o durante, e que desafiam a todo instante a vivência 

de um tempo do encontro, do acontecimento, da escuta, de estar presente no corpo e nos 

encontros; e que por isso também são corpos-relações, interdependem, não vivem só, e 

que, para estabelecer e costurar essas relações, precisam de cultivo de uma escuta, em 

corpos-escuta, que também têm voz de fala, contam, recontam...que se expressam, em 

corpos-expressão, desse encontro que através da escuta e da expressão, relações também 

se fazem... precisamos do entorno e do contexto para ser quem somos... desenhando 

nossas memórias e nossos caminhos...  

(...) o modo de pensar o mundo, o modo de estar no mundo, o jeito de ser 

Guarani requer esses elementos, todos esses elementos em torno. A partir do 

momento em que não existem mais esses elementos em torno, adoece a gente. 

A gente fica sem referência. (...) Tudo isso tem a ver com teko e tekoha – que 

são juntos, na verdade, não são separados; (...) o caminho, ele é constante 

processo, movimento. A gente não fica parado no mesmo lugar. (...) Por isso 

que é importante a gente se enxergar mesmo, e aí a gente servir como 

referência para nós mesmas. Tape é o movimento. Você não sabe o que você 
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vai encontrar. Me lembro agora, também, de uma amiga que falou que, fazendo 

esse trabalho, ela estava pensando em desenhar uma pessoa, que era a avó, que 

ficava na memória. Ela começou a desenhar essa avó, vieram várias coisas na 

memória dela. Aí ela começou a falar que quando tinha oito anos foi morar 

com ela, que sabia catar feijão, a pedrinha do feijão, e cozinhar. Hoje ela tem 

uma filha que não sabe o que é catar feijão, e nem sabe de onde vem esse feijão. 

Ela queria lembrar disso, ela queria falar sobre isso. E como isso é importante? 

É importante porque isso traz uma memória, que é o teko, que é o seu próprio 

ser, e aí o tekoha, que vai produzindo esse lugar, que às vezes não sabe catar 

feijão, por exemplo. Também tem a ver com tekoha. O caminho onde você vai 

encontrando as coisas é o próprio caminhar (BENITES, 2023).  

PAISAGENS E TERRITÓRIOS SONOROS  

“A gente vai se encontrar pelo caminho”: leitura de trechos de “Corpos-territórios”, de 

Sandra Benites, por Luíza Maretto.  

Enfim, cartografias de envolvimento através desses corpos e de maneiras críticas, 

políticas, afetivas e inventivas, contra coloniais, podem ser anunciadas. Através da 

sensibilidade e do estímulo a diferentes sensações, podemos acordar esses corpos para o 

encontro, também inventivos, pois demanda sair de formatos conhecidos e seguir para 

outros/as que são desconhecidas/os. Inventividade e escuta sensível, pois permite a 

criação e recriação de histórias. Produção de ficções que criam e recriam imaginários e 

possibilidades de ações.  

Estamos vivendo num mundo onde somos obrigados a mergulhar 

profundamente na terra para sermos capazes de recriar mundos possíveis. 

Acontece que, nas narrativas de mundo onde só o humano age, essa 

centralidade silencia todas as outras presenças. Querem silenciar inclusive 

os encantados, reduzir a uma mímica isso que seria “espiritar”, suprimir a 

experiência do corpo em comunhão com a folha, com o líquen e com a 

água, com o vento e com o fogo, com tudo que ativa nossa potência 

transcendente e que suplanta a mediocridade a que o humano tem se 

reduzido. Para mim, isso chega a ser uma ofensa. Os humanos estão 

aceitando a humilhante condição de consumir a Terra. Os orixás, assim 

como os ancestrais indígenas e de outras tradições, instituíram mundos onde 

a gente pudesse experimentar a vida, cantar e dançar, mas parece que a 

vontade do capital é empobrecer a existência. O capitalismo quer um mundo 

triste e monótono em que operamos como robôs, e não podemos aceitar isso 

(KRENAK, 2022, p. 20, grifos nosso). 

 

Entre silêncios, esquecimento e eloquência sem palavras, la palabra é cantada 

por tambores nascidos da dor dos povos negros escravizados, que conhecem 

bem a existência dos belos mundos contidos nas águas, nos pássaros e nas 

árvores. Tal como expressam: “Se não há inspiração, não há vida, e é por 

isso que a música e a alegria vêm das canções e dos idiomas dos rios.”. Ao 

ritmo do tambor e da terra, esses grupos criam referências para o nosso 

tempo, que nos permitiriam passar das políticas da vida. Eles nos chamam 

a sentipensar com a terra e a ouvir o sentipensamento dos territórios e de seus 

povos, em vez de prestar atenção a categorias descontextualizadas de 

desenvolvimento e crescimento (GÓMES, 2021, p. 513, grifos nosso).  
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Exercícios de se inspirar para comover, mobilizar ações, pensamentos e 

sentimentos envolvidos com a terra, e os territórios. Como cantos, artes e literaturas 

diversas que trazem possibilidades e potências imaginativas e relacionais. Possibilidade de 

afetação, envolvimento. As literaturas diversas, por exemplo, trazem possibilidades e 

potências imaginativas e relacionais. 

Faz um tempo que nos convencemos de que somos essa coisa excelente 

chamada gente e ficamos sem querer nos espraiar em outros organismos para 

além dessa sanitária e higiênica figura humana. Essa configuração do corpo 

acatada hoje por muitos é apenas uma instituição pobre fabricada por 

uma civilização sem imaginação. Quando eu falo em adiar o fim do mundo, 

não é a este mundo em colapso que estou me referindo. Esse tem um esquema 

tão violento que eu queria mais e que ele desaparecesse a meia-noite de hoje e 

que amanhã a gente acordasse em um novo. No entanto, efetivamente, estamos 

atuando no sentido de uma transfiguração, desejando aquilo que o Nego Bispo 

chama de confluências, e não essa exorbitante euforia da monocultura, que 

reúne os birutas que celebram a necropolítica sobre a vida plural dos povos 

deste planeta. Ao contrário do que estão fazendo, confluências evoca um 

contexto de mundos diversos que podem se afetar. E um termo talhado de 

maneira artesanal e local, por um homem quilombola, um brilhante pensador 

marginal neste universo colonial, um crítico sempre tranquilo e bem-humorado 

das tendências políticas. 

(...) Pois Nego Bispo escapa dessa gramática dizendo que o que interessa a ele 

são as confluências, sendo, ao mesmo tempo, capaz de elaborar uma crítica 

que as articula a convergências e divergências. Sem negar os eventos políticos 

nem querer escapar do sentido histórico das coisas, ele diz que não 

precisamos ficar subordinados a essa mesma lógica e procura animar uma 

perspectiva em que as confluências não dão conta de tudo, mas abrem 

possibilidades para outros mundos (KRENAK, 2022, p. 21 e 22, grifo 

nosso).   

PAISAGENS E TERRITÓRIOS SONOROS  

Leitura trechos de Krenak, de confluências e possibilidade de outros mundos, por Luíza 

Maretto.    

Abrir para outras possibilidades de mundos... em encontros afetivos, cartografias 

afetivas... Sem uma abstração de corpo, ou segmentado dos vínculos construídos, como 

vemos em formas modernas e coloniais, mas uma compreensão, escuta, interação... 

Caminhadas e escutas sensíveis, caminhada como forma e afirmação do processo para 

sentipensar com a terra.  

Se o colonialismo nos causou um dano quase irreparável foi o de afirmar que 

somos todos iguais. Agora a gente vai ter que desmentir isso e evocar os 

mundos das cartografias afetivas, nas quais o rio pode escapar ao dano, a 

vida, a bala perdida, e a liberdade não seja só uma condição de aceitação 

do sujeito, mas uma experiência tão radical que nos leve além da ideia da 

finitude. Não vamos deixar de morrer ou qualquer coisa do gênero, vamos, 

antes, nos transfigurar, afinal a metamorfose é o nosso ambiente, assim 

como das folhas, das ramas e de tudo que existe (KRENAK, 2022, p. 22 e 

23, grifos nosso).  

PAISAGENS E TERRITÓRIOS SONOROS  
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Leitura “Para uma cartografia afetiva”, de Krenak, por Luíza Maretto.   

Ambiente, meio ambiente, naturezas.... tempo antigo, mais antigo, tempo de 

agora, tempo que será... parece que o que muda é a relação, relação com o ambiente – se 

a gente não se coloca como meio ambiente, como natureza, como vamos compreender, 

sentipensar o que é desenvolvimento, envolvimento com um lugar? O entorno que nos 

faz ser quem somos, também. Com essa separação entre ser humano e não humano, nos 

tempos vividos e atravessados, marcados, o quando e o que melhora, para quem? O que 

o território diz sobre? Somos território, o que faz bem para um ser vivo, faz bem para o 

outro? 

Nos discursos oferecidos por Escobar (2014) dos “entramados comunitários”, ou 

envolvimentos comunitários, como poderíamos traduzir, as relações de construções 

coletivas já são sinalizadas. Planejar com o território demanda relações com as pessoas, 

diferentes atores e atrizes sociais, e também com a paisagem geopolítica.  

Conversando com o casal que nos recebe na vila Primavera, em uma prosa sobre 

o que seria bom pra fazer e melhoras ali, ele e ela contam sobre os tempos vividos, os 

modos e as vivências dali. Questionam sobre os projetos e trabalhos vindos pela 

universidade, prefeitura e proseamos, compreendendo o que o outro, a outra deseja, o que 

nós mesmas(os) desejamos. E assim, escrevo em meu diário:  

Que projeto? Qual projeto? 

 

Dos caminhos e outras possibilidades... 

Kelsio me fala e diz mais ou menos assim: “tô aqui com a pulga atrás da 

orelha, que projeto que vocês vieram fazer? Eu falo algo e ele diz: “achei 

que vocês vinham aqui ajudar a vila, melhorar as coisas...”, “A quadra 

é ruim, não tem parquinho pras crianças brincarem... Camila tem de 

levar meu filho eu Pedregulho pra brincar na praça lá...” 

E a companheira diz, algo como “elas estão fazendo é mais pra elas lá 

mesmo...” 

É, eu digo, uma parte é, pra gente.... mas também tem algo de escuta, de 

refletir, de escrever pra ver o que precisa, compreender, chamar mais 



275 
 

gente através dessa abertura, pra vir fazer trabalho... pra fazer as 

coisas... mais gente... mais gente pra fazer junto... de fora... de dentro...  

O TEMPO diz: 

Você vem? 

Eu respondo: 

Quero ir.  

O TEMPO diz: 

Respira, abre espaço, e vem.  

Eu me perco no caminho.  

O TEMPO diz: 

Busque o silêncio de um pôr do sol de sentir.  

O PROGRESSO diz: 

É preciso usar o TEMPO.  

O TEMPO diz: 

Não sou de ninguém.  

O DESENVOLVIMENTO diz: 

Esquece do caminho que eu te levo.  

Eu digo: 

Como me envolver sem TEMPO? 

A TERRA diz: 

Como e com quem você caminha? 

É pra quem PROJETOS? Para vocês mesmo? 

Eu penso e digo: eu posso escrever e contar pra mais gente, pra que 

venham, pra cá...  

Projetar o que é Bem Viver? Viver Bem? O que integra? Une? Comida 

juntas/os e tempo, em convivência. 

Kélsio diz que nós estamos devagar, quase parando...  
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Devagar, o quanto de possível for, no corpo e tempo que conseguimos... 

diz minha orientadora. Brechas possíveis, do agora. Abrir e habitar 

pequenas brechas de envolvimento: escutas, conversas, trocas... habitar 

o próprio tempo, ritmos... vivências em sociedades alternativas? Quais 

relações, quais outros desafios e parceiras, ainda existentes. Bem Viver, 

abrindo brechas no tempo e espaço. Caminhos, travessias... Des-

envolvimento pra quem?  

Ritmo de sítio, (d)essa simplicidade e tempo dentro... da 

natureza que inunda e silencia... o pôr do sol abre 

espaço dentro, quando me silencia... e faz escutar...  

Me pergunto a todo momento, se deveria ter feito como fiz... vivendo um 

tempo que não é de agora, ressentindo, indo, mas voltando sem fazer 

diferença? Fico me perguntado se de alguma forma o fazer coletivo 

poderia ter sido melhor... me questiono.... não sei qual seria a melhor 

maneira... o tempo realmente é uma questão de envolvimento. Como 

atravessar o espaço e o tempo é revolucionário, contracolonial, de 

outras ontologias.  

Pois depois da conversa com Kélsio, eu vou até eles, na casa deles, para 

trocar com ele e ela... quero conversar... sobre estes tais projetos, ideias 

que tem sobre isso, como eu vivo também... Os estudos e pesquisas podem 

sim ser mais “pra dentro”, mas as pessoas que vivem é sabem o que é 

melhor para si mesmas(os), com o lugar que moram... as coisas, as coisas 

não são retas... O casal fala que nós também podemos dizer, pelos 

estudos... o que poderia ser feito... pois então, comento, na troca, no 

diálogo.  

Sentar e conversar na rua, em frente de casa e compartilhar... como 

dizer, aprender que falar certo demais, é escorregar no quiabo... pois 

escutar, brincar e falar sério, criar relações afetivas... eu digo sobre 

como estou vivendo meu processo de pesquisa ali, me sinto melhor... e 

de como de vilas em vilas que trabalho, como estou... um pouco, do que 

faço...  

E conto de como Dona Tereza ficou ressabiada em gravar nossa 

conversa, e o casal diz que sim, não fosse a indicação de alguém 

conhecido, não era tão rápido abrir a porta de casa, receber e contar da 
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vida, assim... eu concordo, digo que também não seria assim, tão simples 

essa tal proximidade e confiança... 

  

Anoto: o afeto e memória raiz com pessoas que lembram de quem eu sou, 

me dá chão.  

O que é melhor para Bem Viver? 

É complexo... no tempo de antes antes, era custoso pegar água no 

córrego, pois água encanada facilita... mas e a água que suja os rios, 

que segue desses canos e polui, essa água tão necessária... ?  

Ter asfalto é bom pra facilitar nosso transporte, nosso cotidiano, mas e 

a terra, a drenagem, as plantas e suas raízes, será que não sentem esse 

petróleo que entope suas respirações?  

Vamos conversando sobre esses temas... dos tempos vividos... 

Parece mesmo que não é linear, reto... os tempos são complexos de 

analisar, compreender... o que é bom, o que não é...  

Ao que esses momentos indicam, algo sabemos: bom mesmo é sentar e 

conversar sobre uma vida melhor, com uma comida boa, um quiabo com 

galinha caipira... sinalizamos assim.  

E o pessoal também conta das várias vezes que teve comida por ali... e 

que assim, com comida, junta o povo...  

E a gente ainda fala de comer uma boa galinha caipira, com quiabo...  

E eu brinco tentando falar tudo certo, mas numa relação, as linguagens, 

o dizer, aproxima, distancia, posiciona... o como dizer... quando dizer...  

Gosto de sentar na rua e ficar conversando... isso é tempo relacional... 

... e não são quaisquer pessoas que a gente deixa entrar em casa e conta 

das coisas da nossa vida... 

É gente, que fala de gente, que indica outra gente e assim a rede vai 

aumentando, costurando, se entrelaçando... daqui, ali... de vilas em 

vilas... povoados em povoados... povoando, sendo povoada...  
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Eu digo que vou escrever, o que vi, o que escutei, fazer as reflexões do 

tal “desenvolvimento regional”, ali, e com a escrita, tentar, também, 

através das histórias, compreender melhor os tempos de como viver. 

Eu fico repetindo que, lembrar, faz parte de compreender o presente e 

pensar o futuro. O quanto ainda acredito nisso? Paisagem originária de 

relação... 

Pois não quero fazer algo “só” para eu aprender... que seja uma troca... 

Kélsio diz: tem que perguntar, os dois, pra ficar sabendo...  

Enquanto conversamos a criança brinca, e descascam bastante 

macaxeira... abundância de encontro?  

Não sei... mas eu saio mais leve dali, de compartilhar os caminhos 

traçados, vividos e alguns outros possíveis... 

E assim, um projetar co-criado... devagar...  

projeto 

substantivo masculino 

1.  

desejo, intenção de fazer ou realizar (algo) no futuro; plano. 

"fazia projetos para sua aposentadoria" - 

COMPARTILHADOS 

2.  

descrição escrita e detalhada de um empreendimento a ser 

realizado; plano, delineamento, esquema. 

"p. de pesquisa" - NO PROCESSO, COMPARTILHADO, 

UM FAZER DURANTE 

 

PAISAGENS OU TERRITÓRIOS SONOROS 

“De projetos e sonhos com-partilhados durante”, por Luíza Maretto. 

Grandes empreendimentos destroem as marcas de relações e convivência com o 

local? Destroem a autonomia de gestão, de trabalho? É necessário vir alguém “de fora” 

para trazer algo bom? Existem planos para o futuro? São compartilhados? Existe um 

delineamento que é feito previamente, com ou sem relação? Esse fazer durante é também 

cartografia que acompanha os processos, o caminho. Cartografias que não ditam 

previamente o que é bom para a vida das pessoas, mas que possam recriar e criar em 

relação de construção.  

No lugar de produzir um futuro, a gente deveria recepcionar essa inventividade 

que chega através das novas pessoas. As crianças, em qualquer cultura, são 
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portadoras de boas novas. Em vez de serem pensadas como embalagens vazias 

que precisam ser preenchidas, entupidas de informação, deveríamos considerar 

que dali emerge uma criatividade e uma subjetividade capazes de inventar 

outros mundos — o que é muito mais interessante do que inventar futuros 

(KRENAK, 2022, p. 51, grifos nossos).   

 

“Subjetividades capazes de inventar outros mundos”, diz Krenak. Futuros 

inventivos criativos, ficções-criações, de imaginários e imaginações. Histórias que foram 

feitas, e, por isso mesmo, podem ser refeitas. Reconhecer o processo de construção da 

história, dá-nos força do criar. Ficção como ponto de encontro entre o que já foi e o que 

será. O sentir que expressa, criativamente, inventivamente – produz imagens... 

Imaginários que existem, imaginações outras possíveis, “descolonizar imaginários”, 

alguns dizem... desses lugares de desejo que produz e desenha realidades, uma potência 

criativa, diversa, pluriversa. Projetos então, quem sabe, de invenção, de criação...  

Literaturas, ficções, memórias de outros tempos de relações... exercício mesmo de 

trazer para imaginários outras vozes e histórias muitas vezes não contadas, e 

especializadas, territorializadas. Conceição Evaristo, escritora brasileira, diz em 

entrevista: “A minha literatura, a minha ficcionalização nasce a partir do espaço, onde os 

meus pés estão fincados”, “E os meus pés estão fincados no lugar de mulher negra na 

sociedade brasileira, no lugar de mulher pobre na sociedade brasileira”39.  

De cada corpo-memória-território, narrativas e vidas serão criadas.  

A significação mais ampla da condição pós-moderna reside na consciência de 

que os ‘limites’ epistemológicos daquelas ideias etnocêntricas são também as 

fronteiras enunciativas de uma gama de outras vozes e histórias dissonantes, 

até dissidentes – mulheres, colonizados, grupos minoritários, os portadores de 

sexualidades policiadas (BHABHA, 2013, p. 19), por isso a Escrevivência da 

escritora configura-se como lugar de criação e nova epistemologia, pois 

acreditamos que a escrita de sujeitos não hegemônicos tende à construção de 

uma dicção poética (...) (CORREA, 2022, p. 123).   

 

(...) a narrativa ouve muitas vozes na tentativa de livrar-se de uma história 

única da formação de um saber (CORREA, 2022, p. 124).  

 

PAISAGENS OU TERRITÓRIOS SONOROS 

Leitura trecho CORREA, 2022, com Naiá Sadi 

 

A literatura e a ficção, então, são tomadas como lugar de memória de vários 

corpos, reterritorialização de territórios e memórias dos corpos que os compõem. 

O fato de a memória não se constituir como uma verdade universal, pautada 

em um essencialismo, coaduna com os matizes ficcionais, pois vivemos a 

 
39“O ponto de partida da escrita – Ocupação Conceição Evaristo (2017). Vídeo disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=3CWDQvX7rno&ab_channel=Ita%C3%BACultural  

 

https://www.youtube.com/watch?v=3CWDQvX7rno&ab_channel=Ita%C3%BACultural
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partir da memória do grupo, o que nos permite dizer que a memória constitui-

se fundamentalmente enquanto ‘percepções da realidade, do que é factualidade 

positivista subjacente a tais percepções’ (POLLAK, 1992, p. 2). O caráter 

seletivo, portanto, alça a memória aos domínios da ficção. A evocação da 

memória, garante sua importância efetiva quando da percepção, do que 

Halbwachs (2004) denomina de quadros sociais, quais sejam: espaço, tempo, 

linguagens, instituições (...) (CORREA, 2022, p. 126).  

 

Conceição Evaristo, assume um compromisso ético de fazer da memória uma 

experiência viva. (CORREA, 2022, p. 127)  

 

Memórias e ficções, histórias que são acessadas através e com as ficções e, assim, 

também abrem caminho para a potência de criar novas histórias e sonhos. Integrar 

literatura e histórias escutadas como potência de ampliar e multiplicar as histórias, não 

fechá-las, mas senti-las... conversar com as histórias. Com isso foi feita a proposição 

nessa pesquisa das leituras das paisagens e territórios sonoros vivenciados com diferentes 

vozes, lugares e possível relação entre, através da escuta.  

E com essa sensibilidade são anunciados futuros ancestrais, de gente que conta 

histórias originárias de relações comunais e de convivência.   

Nesta invocação do tempo ancestral, vejo um grupo de sete ou oito meninos 

remando numa canoa:  

Os meninos remavam de maneira compassada, todos tocavam o remo na 

superfície da água com muita calma e harmonia: estavam exercitando a 

infância deles no sentido do que o seu povo, os Yudjá, chamam de se aproximar 

da antiguidade. Um deles, mais velho, que estava verbalizando a experiência, 

falou: “Nossos pais dizem que nós já estamos chegando perto de como era 

antigamente”. Eu achei tão bonito que aqueles meninos ansiassem por alguma 

coisa que os seus antepassados haviam ensinado, e tão belo quanto que a 

valorizassem no instante presente. Esses meninos que vejo em minha memória 

não estão correndo atrás de uma ideia prospectiva do tempo nem de algo que 

está em algum outro canto, mas do que vai acontecer exatamente aqui, neste 

lugar ancestral que é seu território, dentro dos rios (KRENAK, 2022, p. 4).  

PAISAGENS OU TERRITÓRIOS SONOROS 

Leitura trecho “Invocação do tempo ancestral”, por Luíza Maretto. 

Memórias e sonhos... Imagens... imaginários e imaginações...Abertura criativa 

para caminhos para sentipensar com a terra...  

 
As crianças Krenak anseiam por serem antigas. Isso porque, nas humanidades 

em que as crianças ainda têm a liberdade e a autonomia de aspirar mundos, 

elas valorizam muito os velhos. As pessoas antigas têm a habilitação de quem 

passou por várias etapas da experiência de viver. São os contadores de 

histórias, os que ensinam as medicinas, a arte, os fundamentos de tudo que é 

relevante para ter uma boa vida. É o que os quéchuas chamam de sumak 

kawsay e que foi traduzido para o castelhano como bienvivir, ou bem viver, em 

português. Acredito que nossas crianças sabem sobre a segurança mental 

subjetiva que essa experiência pode proporcionar, e por isso não veem a 

velhice como uma ameaça, mas como um lugar almejado, de 
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conhecimento, que questiona a hipótese de formatar pessoas para um 

outro mundo, e não para o lugar onde cada um de nós experimenta o 

cotidiano. 

As crianças indígenas não são educadas, mas orientadas. Não aprendem a ser 

vencedoras, pois para uns vencerem outros precisam perder. Aprendem a 

partilhar o lugar onde vivem e o que têm para comer. Têm o exemplo de 

uma vida em que o indivíduo conta menos que o coletivo. Esse é o mistério 

indígena, um legado que passa de geração para geração. O que as nossas 

crianças aprendem desde cedo é a colocar o coração no ritmo da terra 

(KRENAK, 2022, p. 58).  

 

Futuros Ancestrais de Caminhos para o Bem Viver.40 Futuros de relações antigas, 

de formas de fazer em comunhão antigas... de conexões entre os tempos e lugares... em 

caminhos que se conectam, no tempo do encontro, da vivência... crianças, pessoas 

idosas... adultas... experiências de transformações... para o Bem Viver.  

E para “projetos” de atuação nesta e em outras vilas conversamos por ali: nós da 

universidade, da prefeitura, de organizações sociais fazendo junto com pessoas que 

moram no local, um desafio colocado. No último encontro coletivo na vila realizado nessa 

pesquisa, vivemos entre memórias e sonhos... sonhos de construção conjunta, e também 

sonhos possíveis de vida ali. A outra mestranda em Desenvolvimento Regional que chega 

para realizar sua pesquisa na vila, escreve nesse encontro desse caminho.  

Acordei cedo procurando a disposição. Lavei o rosto pra acordar o 

espírito.  

Me encontrei com gente conhecida e com gente que procurava se 

conhecer.  

Me esbarrei com meus encantos.  

Todos na casa do encontro logo cedo pela manhã, muito já havia sido 

preparado para que aquele encontro acontecesse. Trupe aquecida, tintas 

misturadas e a viagem pareceu teletransporte. Como é bom coletivar. 

Chegamos prontos e preparados para o despreparo. Percebi em mim 

uma vontade enorme de caminhar. A música me embalou mas eu poderia 

continuar. Andar e andar. Conversar enquanto anda, fotografar 

enquanto conversa. Um desejo pulsante de guardar em mim um pedaço 

de rua. Logo no começo, descendo do carro, fiz amizade com Miguel. 

Miguel Henrique e um longo sobrenome. Criança é assim, se apresenta 

por inteiro.  

 
40 Nomes título de dois livros de Ailton Krenak.  
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Meu processar tem idas e vindas, não é linha reta ou rua de asfalto. Me 

deixei tocar. Fui inteira como o Miguel.  

Esse encontro, embalado por trilha sonora brasileira resgatou olhares, 

ou permitiu que por algum tempo eles existissem. E esse tempo, não é o 

do cronômetro ou do relógio, é o tempo da relação. Que dura em seus 

milésimos de segundo uma vida inteira. 

Acho que eu entendi. Mais uma vez entendi. Como todas as vezes que me 

banho de grupo. Eu não preciso saber. Nem saber nem fazer com que 

saibam. Eu só escolho estar.  

E estando, ouvi contos e verdades. Muitas terras querendo virar horta, 

muitos sonhos perdidos na idealização de uma vida pronta. Pronta, mas 

preparada pela receita de quem? Não daquele povo. Não dos olhares 

que eu vi e das palavras que troquei.  

Em meio a um café e uma prosa, o sonho de autonomia. O sonho, que 

como Ney me falou “se for pra sonhar então eu vou longe, quero ter uma 

oficina, de máquinas grandes e até de barco”. Quando um sonho 

encontra liberdade, outras gaiolas são abertas, e a oficina do Ney é 

prédio vizinho da loja de chocolate, que compra cacau plantado pelas 

mãos do Nael.  

Eu adorei sonhar. Entre uma puxada e outra para que o enrijecido, 

falseado em segurança não voltasse, sonhamos.  

O tempo de encontro foi intenso ao ponto de um muro inteiro se colorir 

às minhas costas. De tintas e mãos se misturarem em cor e risada.  

Sigo com o desejo de caminhar com registros, aberta e esperançosa de 

que aqueles que puderam sonhar por algum tempo, possam continuar a 

construir dentro de si mesmos esse espaço de liberdade e vida.  

Renata P R A - Renata Parreira Rodrigues Andrade 

PAISAGENS OU TERRITÓRIOS SONOROS 

Leitura “quando um sonho”, por Renata Parreira.  

Quais proposições que trazem o pós-desenvolvimento para tais ações, projetos, 

construções? Relações ontológicas outras? Outros tempos? As imagens histórias que as 

pessoas trouxeram como convite à outras imagens e relações, do tempo em grafias pelo 



283 
 

espaço? Algumas marcas foram desenhadas aqui. E o tempo foi ponto vivido de diferentes 

formas como um giro decolonial, ontológico.  Antes que cronológico, ontológico, o tempo 

e sua vivência inaugura formas de sentir, pensar, nos relacionarmos com o cosmos 

(MARTINS, 2021). Viver de outras maneiras com o tempo como uma potência de giro 

ontológico. Como contamos o tempo, qual espaço de tempo temos cotidianamente... 

tempos que atravessam os territórios. Nos dirigimos para além de tempos lineares que 

falam de uma substituição e divisão de passado e presente, e uma reta que quer chegar ao 

futuro. Reparamos em tempos que atravessaram a vila, que contam histórias diferentes de 

modernização, e desenvolvimento; que trazem possibilidades de envolvimento. 

Memórias que são tempos de antes e estão conectadas com os tempos de depois, com o 

presente. Como os tempos sobrepõem-se.  

PAISAGENS OU TERRITÓRIOS SONOROS  

Aqui, deixo a indicação para escutas de tradição épica. O projeto “Uma história e uma 

história e uma história41...”, contações de histórias em áudio, que trazem o tempo, a narrativa, 

experimentando os diferentes tempos, suas criações e sobreposições. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=01q8S03rWbQ&ab_channel=umahist%C3%B3riaeumahist

%C3%B3riaeumahist%C3%B3ria    

 

Espiralar é o que, no meu entendimento, melhor ilustra essa percepção, 

concepção e experiência. As composições que se seguem visam contribuir para 

a ideia de que o tempo pode ser ontologicamente experimentado como 

movimentos de reversibilidade, dilatação e contenção, não linearidade, 

descontinuidade, contração e descontração, simultaneidade das instâncias 

presente, passado e futuro, como experiências ontológica e cosmológica que 

têm como princípio básico do corpo não o repouso, como em Aristóteles, mas, 

sim, o movimento. Nas temporalidades curvas, o tempo e memória são 

imagens que se refletem. (MARTINS, 2021, p. 23) 

Tempo espiralar, de eternos retornos e produção da diferença. O ciclo da água 

demonstra um tempo que se repete e se transforma constantemente, e veio como imagem 

nesse percurso.  

 
41 Audiobook do livro "uma história e uma história e uma história - contos dos contos da tradição oral", de Ana Gibson 

e Juliana Franklin. Editora Folio Digital. O audiobook é narrado pelos contadores de histórias Aline Cantia, Aline 

Blajchman, Ana Cretton, Andrea Graupen, Andrea Samico, Anderson Barreto, Camila Costa, Celso Cisto, Cris Villaça, 

Daniella D’ Andrea, Fernando Chagas, Francisco Gregório, Giuliano Tierno, Gislayne Matos, Ilana Pogrebinschi, 

Jaciara Rosa, Julia Grillo, Josiane Geroldi, Kika Farias, Keu Apoema, Laura Tamiana, Luciene Santoz, Marcela 

Carvalho, Marcio Vassallo, Rita Gama Silva, Ricardo Mendes, Rosana Reátegui, Vinicius Azevedo e Warley Goulart. 

Disponível em: https://www.youtube.com/@umahistoriaeumahistoriaeum7300/videos  

https://www.youtube.com/watch?v=01q8S03rWbQ&ab_channel=umahist%C3%B3riaeumahist%C3%B3riaeumahist%C3%B3ria
https://www.youtube.com/watch?v=01q8S03rWbQ&ab_channel=umahist%C3%B3riaeumahist%C3%B3riaeumahist%C3%B3ria
https://www.youtube.com/@umahistoriaeumahistoriaeum7300/videos
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O quanto de água que temos no planeta terra não muda através dos 

tempos. A água, ela se transforma a cada movimento, atravessando os 

meios físicos e os seres vivos do sistema, entrelaçando-os e em constante 

movimento e transformação, passando através da atmosfera, hidrosfera, 

litosfera e biosfera - uma memória que circula, entre: do estado líquido e 

sólido, existe a evaporação através do calor do sol, que transforma a água 

para o estado gasoso e que chegando à partes mais altas da atmosfera, 

mais frias, ocorre a condensação, passagem do estado gasoso para o 

líquido, formando as nuvens, uma grande quantidade de gotas de água. 

Ao iniciar a chuva, ou a precipitação, retorna para a superfície terrestre, 

e pode atingir rios, lagos e oceanos, ou se infiltrar nos solos para adentrar 

raízes e aquíferos que guardam águas doces do planeta. A água está nas 

plantas e nos animais, inclusive os humanos. Nós transpiramos, 

eliminamos água através da urina e também retornamos nossa água para 

o ambiente e ingerimos água desse ambiente. Um ciclo em constante 

movimento, atravessamentos… um ciclo que (se) transforma, para 

continuar. É entorno, circula, está em tudo, mas não fixa. Carrega outros 

seres, mobiliza, transporta micro seres, sentimentos, memórias... carrega 

minerais cheios de histórias... a água no planeta materializa seu 

movimento... a água materializa o movimento do planeta… 

Água represada barra fluxo, inunda... água poluída confunde corpo, 

histórias... como estão os corpos d’água dizem de como sentimos, 

lembramos, circulamos e produzimos diferença? Como estão os corpos 

d’água dizem de como sentimos, lembramos, circulamos e produzimos 

diferença? De como nos relacionamos entre? De como vivemos com o 

tempo?  

Cuidar de cada processo que acontece em cada passo, forma, produzindo 

diferenças, transformação. Como estar no mesmo lugar e em movimento? 

Girar o tempo para sentir e se envolver. Girar o tempo para sentir e se 

envolver. Girar qual tempo? O corpo que precisa de descanso e 

movimentação. Para ter sustentação para o envolvimento, com condições 

materiais para pesquisa, construções. Sustentar as brechas é desafiante. 

Carto grafias para acompanhar o tempo nos territórios, o durante... 
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Grafias do território… o tempo não linear, mas marcado por 

acontecimentos e efetivações... afetos vividos… afetivações… relações de 

envolvimento...  

Memoriar não é reto, é afetivo. Memoriar não é reto, é afetivo. Afetos 

precisam de corpo. Corpo precisa de presença. Para estar presente, 

cuidado. Para cuidar, pertencer. Pertencer produzindo relações com 

territórios que somos. Relacionar construindo vínculos, histórias, criando 

e recriando memórias... e por aí segue, o ciclo... os ciclos... Tempo de 

ciclos, ciclos de repetição e diferença, criação. Potência de se envolver 

com essas imagens espiralares e criativas com o tempo. Em corpo, 

incorporadas com outras grafias. Incorporada com outras grafias.  

A experiência do tempo, na vivência com os lugares. Carto grafias do 

tempo. Para carto grafias de envolvimento. As grafias como marcas, 

performances... Saber incorporado, grafado em corpo, movimento, 

emoções... territorializado.  

PAISAGENS OU TERRITÓRIOS SONOROS 

 “Ciclo da água, tempo e envolvimentos”, Luíza Maretto.  
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Figura 52- Ciclos, tempos e envolvimentos 

 

Fonte: bordado e fotografia da autora. 

Em última instância, proponho como possibilidade epistemológica a idéia de 

que o tempo, em determinadas culturas, é local de inscrição de um 

conhecimento que se grafa no gesto, no movimento, na coreografia, na 

superfície da pele, assim como nos ritmos e timbres da vocalidade, 

conhecimentos esses emoldurados por uma certa cosmopercepção e filosofia 

(MARTINS, 2021, p. 22, grifos nosso). 

(...) no seio das sociedades ocidentais, sobrevivem outros modos de conceber, 

experimentar e vivenciar o tempo e, também, de expressá-lo como linguagem. 

No próprio âmbito da experiência estética da palavra, o tempo ritma uma das 

mais belas formas de expressão do humano e de transgressão da concepção do 

tempo como linearidade absoluta, a linguagem poética, seja a da poesia, seja a 

dos mitos. 

Poesia é tempo. Tempo como ritornelo, disperso em uma espacialidade rítmica. 

(MARTINS, 2021, p. 30)  

 
PAISAGENS OU TERRITÓRIOS SONOROS42  

Leitura trechos de “Poéticas do Corpo Espiralar”, por Luíza Maretto. 

 
42 Em escuta de tempo, água e ciclos, a indicação de algumas canções: “Iroko”, de Serena Assumpção, disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=YSG_4YI9AXA&ab_channel=SerenaAssump%C3%A7%C3%A3o-Topic . 

“Oriki dos rios”, de Afroito, disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=yqj0YCAkHbs&ab_channel=Afroito-

Topic . “Obará”, de Afroito, disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=930nQz3PGtw&ab_channel=DodaRangel  

https://www.youtube.com/watch?v=YSG_4YI9AXA&ab_channel=SerenaAssump%C3%A7%C3%A3o-Topic
https://www.youtube.com/watch?v=yqj0YCAkHbs&ab_channel=Afroito-Topic
https://www.youtube.com/watch?v=yqj0YCAkHbs&ab_channel=Afroito-Topic
https://www.youtube.com/watch?v=930nQz3PGtw&ab_channel=DodaRangel
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Fabular, ficcionar outros envolvimentos... O que nosso corpo pode repetir e 

reverberar em voz e ação, configura e diz de formas de ver a vida, ontologias. Isso, 

também, é experiência do tempo, na vivência com os lugares. Carto grafias do tempo. 

Carto grafias de envolvimento. As grafias como marcas, saberes incorporados, grafado 

em corpo, movimento, emoções... em territorialização.   

Afetos, tempos e sentir, cartografias afetivas, Tempo para afetos, para sentir, 

escutar, o tempo, os afetos, Espiralar.  

Vínculos são feitos de abertura para afetos em tempos cultivados de encontros e 

presenças. Colonizações que nos apartam de nosso sentir, de nosso pensar, que aparta 

sentir e pensar. A proposição de cartografias de envolvimentos para sentipensar, recriar 

laços afetivos e críticos. Remarcar tempos vividos para girar nosso fazer, em cartografias 

de envolvimento, e o sentir para recriar o vínculo com o pensar.  Quem sabe, cartografias 

afetivas decolonais. O afeto como guia, corpos que buscam integrar o que foi 

segmentado, repartido.  

 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS das marcas de agora e convite a outras 

ABERTURAS 

PAISAGENS OU TERRITÓRIOS SONOROS 

Sons da noite da pesquisa 

 

Finalizar um caminho é como colocar um marco temporal? Quem sabe uma 

fotografia do percurso, no tempo realizado da escrita. Em dois anos cronológicos de 

mestrado, muitos aprendizados e transformações ocorreram, e tantos tempos foram 

atravessados.  

A pesquisa foi criando forma com diferentes aberturas e desafios. Uma grande 

abertura foi o encontro com a orientadora: uma professora com quem eu não tive que 

fingir, ou encenar um corpo que não me cabia. Pude mostrar o que eu tinha e podia, e que 

incentivou o que eu tinha e podia. Alguém com referenciais que se relacionavam com 

potência com as que eu trazia, e que deu força de materializar novos aprendizados, e 

tantos corpos criativos, políticos e sensíveis. Que fez junto. Um encontro acontecimento! 

Que potencializou novas tantas aberturas e encontros. E o fazer junto com outras 

pesquisadores que foram vindo também trouxe potência, reverberações, conexões e outras 
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tantas construções! Mesmo assim, com seus desafios que uma relação de afeto e presença 

provoca. A distância do meu local de moradia e a sede da universidade, e o campo de 

pesquisa, fez-me ir e vir muitas vezes, por estradas e tempos. E me fez passar e estar com 

minha família nesse entre caminhar. Sustentar, cuidar, alimentar, descansar, estar 

presente. Família como pouso/base nesse vai e vem, amigas/os como rede afetiva que 

realmente sustentou corpo, no dia a dia, estando perto ou mais longe fisicamente. Eu vivi 

muitos afazeres cotidianos em outros trabalhos durante esses dois anos. Não tive 

condições financeiras para estar somente com a pesquisa e minha remuneração estava 

vindo de outras fontes. Sustentar pesquisa como trabalho é desafiante. Assim, nesses dois 

anos fui professora de graduação em psicologia, fui psicóloga em centro de convivência 

para pessoa idosa, fui educadora social em serviço de convivência e fortalecimento de 

vínculos e fui psicóloga clínica particular. Fui pesquisadora, também. Participei de muitas 

disciplinas, não somente na universidade que estava matriculada, e isso me trouxe 

encontros potentes, também. A área da arquitetura veio com aberturas de discussão de 

territórios e paisagens. E trouxe possibilidades sensíveis de estruturação de trabalhos 

acadêmicos. A companhia de parceria de amigas que também pesquisam em outras 

universidades trouxe encontro e perspectivas variadas. Desafiante é realizar pesquisa no 

Brasil, com pouco incentivo, inclusive financeiro, em meio a um governo de extrema 

direita e pandemia. Não somente nesse tempo, mas uma construção disso ao longo de 

nossa história. Essa marca acredito que seja importante trazer, fotografar, articular com 

meu corpo que pesquisa.  

E o projeto realizado? Bom, planejar antes de realizar em campo foi outro grande 

desafio. E alguns objetivos foram desenhados no contato com teorias e outras 

experiências anteriores. As ontologias chamaram bastante minha atenção, desde o 

começo. E essa escuta dos territórios e suas relações, potência de territórios-região vem 

sendo entrelaçado em meu percurso de aprendizado em trabalho, não somente com o 

mestrado.  

Como que para sinalizar os trancos e barrancos, a pesquisa teve seus desafios de 

idas e vindas, do espaço, mas o tempo, o tempo foi aprendizado e matéria importante. E 

também questão de envolvimento. A pesquisa cartográfica se posiciona em acompanhar 

esse durante, esse processo, além de se afirmar como intervenção por si: pesquisar já é 

intervir. Perguntar sobre, trazer questões com, estar com corpo de pesquisadora 

interagindo e propondo, isso é em si intervêm, produz, reverbera. Mas muito do que foi 
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planejado e imaginado, ou ainda, desejado, não se realizou. Não fizemos as oficinas 

contínuas imaginadas, e isso foi trazido como desafio desde antes: como se envolver e 

fazer uma pesquisa decolonial em tão pouco tempo cronológico? Vínculos demandam 

outro ritmo e escuta de histórias. Sim, laços foram traçados e aprendizados de tantas 

necessidades vieram: estar com, com encontros mais contínuos, seriam e são necessários. 

Escutar, sem invadir. Mas propor com.  

Mesmo assim, nas brechas e linhas de fugas, em exercício de presença e afeto, a 

relação com o território começou a se construir, e como existe o intuito de com a 

orientadora e outras pesquisas e ações que virão, alguns caminhos podem vir. O cuidado 

em saúde é um tema que pulsa na vila primavera; os espaços de convivência coletiva; os 

desafios e potências com o trabalho; os sonhos... as memórias também! Cada relação de 

encontro e escuta pode potencializar novos/velhos fazeres, e relações. É potente a 

articulação entre tantos espaços sociais de prefeitura, universidade, instituição social de 

saúde e artes, moradoras/es, lideranças, profissionais que trabalham na vila… Pois 

alguns/mas já vieram oferecer para contribuir e fazer mais e junto. E antes de fechar esse 

trabalho, uma liderança veio me procurar por mensagem de WhatsApp querendo narrar 

em vídeo, imagens, mais da história da vila! Como continuar? Muitas escutas e 

disponibilidades. Reconhecendo e permitindo encontros com o lugar, os corpos e 

territórios.  

Desses corpos-territórios, corpos-memórias, corpos-relações, corpos-expressões 

imagino guias para estar com territórios locais, regionais, lugares feitos de gente, bicho, 

planta, águas... 

As águas foram nesse tempo talvez pouco escutadas... ali. Mas algo sinaliza de 

encontro. Ter mais ritmo contínuo é necessário sim, outra vivência com o tempo. O giro 

ontológico da vivência do tempo com os encontros, processos, pesquisas... territórios. 

Para sentipensar com a terra vários desses giros: reconhecemo-nos como território, como 

memória que cria e produz diferença, como interrelacionados, como escuta e expressão...  

Sinais marcados para transições civilizatórias e alternativas ao desenvolvimento 

que não são realizadas de um dia para o outro, apesar de todo o dia a gente aprender com 

os ciclos, com o movimento constante. Cartografias e encontros que promovam 

envolvimento. Cartografias com corpos-presentes. Transições para relações entre 

territórios que somos, alternativas que sejam construídas conjuntamente entre diferentes 
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atores e atrizes sociais, e seres vivos diversos. Desses diversos corpos que nos habitam e 

que habitamos, estarmos abertas/os a nos afetar. E, por isso mesmo, para isso, mudar 

ritmo de vida. Ritmo de terra.  

O que uma pesquisa assim pode contribuir para uma área de estudo como o do 

Desenvolvimento Regional? Novas/velhas relações de tempos e espaços, diferentes 

formas de propor e vivenciar projetos, políticas públicas, e por que não, pesquisas. 

Reconstruir os envolvimentos que sentimos e criamos com nós mesmo/as, entre nossas 

coletividades, e abertura para lugares, territórios, regiões.   

 

Assim, como em um exercício de mapear pontos da caminhada, reviver o processo, em 

avaliações, reflexões, confiando no aprendizado através de aprendizados, fiados com, uma 

conversa segue aqui com os objetivos colocados na pesquisa. Uma conversa em palavras 

também da orientadora que segue em território de pesquisa.  

O objetivo geral: realizar uma cartografia de um território, acompanhando os 

processos que estariam alinhados às ontologias relacionais e dualistas, e às forças da 

lógica desenvolvimentista presentes no território, além de levantar possíveis alternativas 

ao desenvolvimento. 

Com este objetivo demarcado inicialmente, observou-se que o tempo necessário 

para que se cumpra integral e mais profundamente esses processos é maior do que o que 

foi possível no tempo do mestrado. Levantar alternativas ao desenvolvimento demanda 

habitar um outro corpo, entregar-se aos encontros que não obedeçam à lógica 

produtivista, pois eles não acontecem sob comando de ninguém. Então é preciso estar, 

contemplar, escutar, se entregar ao que é possível no tempo que se tem. E cuidar para 

não apressar as coisas, não retornar ao positivismo científico para ter uma resposta a 

dar. Mas aprender com o processo e compartilhar essa aprendizagem. Depois desse 

passo, do vínculo que se criou, da negação que se fez às demandas de dar respostas 

rápidas, mesmo que artificiais, o processo teve mais uma abertura no Chora Neném. Um 

grupo de pessoas se interessou em continuar se encontrando na vila para conversar sobre 

alternativas ao desenvolvimento, projeto que será acompanhado por uma colega 

ingressante no mestrado. Quantas renúncias à subjetividade capitalística são 

necessárias para se fazer pesquisa cartográfica/decolonial. As forças da lógica 

desenvolvimentista estavam presentes o tempo todo e eram as respostas mais fáceis. 
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Diante da queixa de falta de renda, foi até levantada a ideia por algumas pessoas de 

propor uma pesquisa-intervenção que levasse cursos profissionalizantes, fazendo 

parcerias com instituições que poderiam fazer isso. Mas não queríamos repetir formatos 

de ações que querem oferecer apenas “doar” coisas, e não se relacionar com. Uma 

pergunta que continua e reverbera é: o que as pessoas realmente querem, e como se dá 

a construção desse desejo? Como produzir um movimento de envolvimento e co-criação 

que seja singular, coletivo e realmente uma alternativa ao desenvolvimento, em transição 

civilizatória? Isso demanda um outro tempo. Até o momento, foi possível promover em 

alguns um reconhecimento do território-região-corpo-história em que vivem no Chora 

Neném. E começar um grupo. Ter na vista no muro no meio da vila uma marca que 

lembre a todas/os que o lugar tem histórias, e que outras podem ser criadas…quem 

sabe…  

E através dos objetivos específicos, um deles: investigar a relação dos seres 

humanos com o território e os outros seres vivos do território através das suas histórias e 

memórias.    

Diversas histórias foram escutadas em tempos de antes, tempos de agora. Tempos 

de antes que estão no agora. Muitas vezes os seres vivos são vistos como atraso - usar o 

rio para lavar roupa é desafiante, com o corpo e energia física necessária, mas tem 

outras relações com a água, assim.  No passado escutado, a força da Natureza - a 

abundância de peixes, o perigo e atenção para atravessar o rio; e no presente com a 

presença de humanos que ainda se conectam de forma cuidadosa com bichos e plantas, 

vivendo com eles uma relação que as populações urbanas muitas vezes já perderam. 

Algumas relações foram cartografadas, em terras, águas… bichos, plantas… gentes… 

mas ainda muito a escutar… dessa relação que é cotidiana e antiga… desses seres que 

tem diferentes maneiras de serem escutados, como em histórias imaginadas e literárias…    

Outro objetivo específico: cartografar essas relações produzidas no território e 

relacionar com às ontologias dualistas e relacionais, e às perspectivas do 

desenvolvimento;  

Algumas perspectivas de desenvolvimento foram vistas, outras estão intrincadas 

em dia a dias e subjetividades que vemos com diferentes olhares e, pesquisas. Ontologia 

relacional exige tempo… Tempo para que o encontro aconteça… fugir da lógica que 

pede mais e mais produção e é extremamente exigente, com demanda de muitas 
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renúncias, sim, de certas formas de fazer que nos separam do encontro presente. Mas 

outras tantas aberturas para encontros, presenças, afetos para que se possa de fato vivê-

la, escutá-la, relacionar-se com.  

Mais um objetivo: propor junto com as/os participantes da pesquisa, estratégias 

sensíveis e criativas alinhadas com os estudos pluriversais e do pós-desenvolvimento, em 

perspectivas das ontologias relacionais e numa perspectiva de sentipensar com a terra;   

Esse objetivo será mais rotineiramente proposto em continuidade com o grupo de 

pesquisa que se criou, para que o caminho de relações siga sendo construído na vila.  

E mais: construir projetos de intervenções e relações com territórios, inspirados 

nas perspectivas utilizadas no projeto de pesquisa;  

Foi possível encontros com presença e afeto, trocas sensíveis e que abriram para 

aprendizados e escutas. Não tantos quanto era desejado inicialmente. Porém, uma 

intervenção coletiva foi realizada, que trouxe a possibilidade de relações múltiplas entre 

comunidade, prefeitura, universidade, pessoas das artes e saúde, crianças, adolescentes, 

pessoas adultas e idosas, uma grande roda de contação de histórias e de convite à 

percepção do território vivo co-habitado.  

E por último: experimentar formas decoloniais, ou contracoloniais, em 

entrevistas, conversas, encontros... para que apareçam as vozes e palavras e encontros.  

Os encontros nessa perspectiva foram acontecendo… e, por vezes, desejou-se 

mais. Nesses casos, foi feita uma reflexão sentipensante sobre as dificuldades, os 

obstáculos, os desafios. Muitos deles se dão pela subjetividade colonizada que permeia 

a todas/os - pesquisadora, população, instituição de pesquisa; e também pelo contexto 

de exigências também coloniais de trabalho, sustentação financeira para pesquisar.  

 

“Não, não dei conta!”. Conta de contar histórias no tempo que o território 

chamava. Mas o corpo estava inteiro com as marcas que tinha. Escutar demanda atenção 

e silêncio. Silêncio provocado pela presença. Presença criada pela disponibilidade ao 

afeto. Afeto que cria vínculos. Vínculos para aprendizado e transformação. Aprendizado 

e transformação que é caminho de pesquisa, pesquisar…  
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E com exercícios desafiantes de abrir diferentes formas de fazer pesquisa, de criar 

brechas de vivência de tempo de encontro, de colocar enquanto ação e integração, as 

proposições lidas, estudadas, experimentadas... Em conversa com o grupo de pesquisa 

pelo aplicativo virtual do WhatsApp, são compartilhados os sentidos de cansaço e desejos 

pelo percurso, também:  

[18:37, 13/07/2023] Luíza: estava aqui brincando com Mafe: ao invés de 

penso, logo existo. o nosso mote tá sendo: sinto, logo, canso. rsrs 

Luíza: pois tá osso sustentar sentir e integrar 

Daniela: Sim Lu, o que é maravilhoso se nega a ser consumido e aí adoecemos 

diante do rolo compressor. Divagações aqui… 

Luíza: encontros presentes e de envolvimento demandam outro tempo, né... sei 

lá... outros corpos 

Luíza: nossa... recriar formas mesmo de estar... com o tempo... não dá mais 

assim, né... poxa... 

Luíza: que triste escutar... dos cansaços... e dos tempos assim... 

Luíza: mas muita coisa aberta pelo caminho, né... sei lá... 

Daniela: Sim! Espero que tenhamos força para seguir nesses caminhos que 

estamos abrindo      

 

 Que esse caminho seja marcado por “alguns passos dados”, que tanto escutei de 

minha orientadora. Para tantos outros que virão. Não somente meus, mas meus com o 

mundo, com os lugares que passo, crio laços, e refaço compassos.  

Aqui, desejos circulares, espiralares, em terras que continuam sonhando, 

plantando palavras, quem sabe germinantes:  

Em “Terra Sonâmbula” (2007), de Mia Couto: 

 

- O que andas a fazer com um caderno, escreves o quê?  

- Nem sei, pai. Escrevo conforme vou sonhando.  

- E alguém vai ler isso? 

- Talvez.  

-É bom assim: ensinar alguém a sonhar.  

- Mas pai, o que passa com esta nossa terra?  

- Você não sabe, filho. Mas enquanto os homens dormem, a terra anda a 

procurar. 

- A procurar o quê, pai? 

- É que a vida não gosta de sofrer. A terra anda procurar dentro de cada pessoa, 

anda a juntar sonhos. Sim, faz conta ela é uma costureira dos sonhos.  

(COUTO, Mia. 2007, p. 182) 

E o menino estremece como se nascesse por uma segunda vez. De sua mão 

tombam os cadernos. Movidas por um vento que nascia não do ar mas do 

próprio chão, as folhas se espalham pela estrada. Então, as letras, uma por uma, 

se vão convertendo em grãos de areia e, aos poucos, todos os meus escritos se 

vão transformando em páginas de terra.  (COUTO, 2007, p. 204) 
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PAISAGENS OU TERRITÓRIOS SONOROS 

Leitura trechos “Terra Sonâmbula”, por Luíza Maretto.  
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ANEXOS  

 
APÊNDICE A.  

ROTEIRO ENTREVISTAS SEMI ESTRUTURADAS 

Nome:  

Idade: 

Local da entrevista:  

Quem escuta: 

 

Temas a serem conversados: 

 

E. Local de moradia. (com quem, há quanto tempo, relações com este local).  

F. Local do nascimento e chegada ao bairro. (caso não tenha nascido no bairro) 

G. Memória de surgimento do bairro.  

H. Relações com as águas do local e do entorno (convivência cotidiana; convivência 

esporádica – como, quando; relação com o rio).  
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APÊNDICE B  
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO MUNICIPAL DE FRANCA Uni-FACEF 

ESCLARECIMENTOS AOS PARTICIPANTES DA PESQUISA 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO   

 

Você está sendo convidado(a) a participar, de forma voluntária, da pesquisa 

intitulada “Sentipensar com a terra e o pós-desenvolvimento: experiências decoloniais, 

sensíveis, afetivas e críticas”. Esta pesquisa será realizada no bairro Vila Primavera, do 

município de Pedregulho-SP. Tem como objetivo mapear os modos de viver no bairro, e 

as relações de convivência estabelecidas e criadas neste local, entre as pessoas, e entre as 

pessoas e os lugares que vivem, e os outros seres vivos que nele moram, como plantas, 

águas e animais. Além disso, pretende propor e construir projetos de intervenção 

sensíveis, criativos, afetivos e críticos de atuação no território, para reconhecer e melhorar 

modos de vida em convivência.   
Inicialmente, a pesquisadora estará presente em atividades cotidianas do bairro, 

mapeando o dia a dia vivido, com conversas e encontros informais. Após esse momento, você 

poderá ser convidada(o) a participar de uma entrevista individual, com o objetivo de mapear 

histórias vividas em relação com o bairro.  

Além disso, pode haver a possibilidade de você participar de uma ou mais oficinas em 

grupo, na qual poderão criar produções expressivas e criativas juntos(as), através das temáticas 

trazidas pela pesquisadora/facilitadora da(s) oficina(s). Estas oficinas tem o objetivo de criar 

rodas de criações coletivas e de reflexão crítica sobre os territórios que vivem e como vivem. 

Você poderá participar de uma oficina somente e/ou de todas oferecidas, ficando a seu critério 

de escolha e consentimento e de acordo com a disponibilidade de vagas oferecidas em cada 

uma delas.    

Todas as atividades citadas acima acontecerão no bairro, em espaço coletivo 

previamente articulado e informado.  

Sua participação na pesquisa é de grande importância para futuros trabalhos sobre este 

tema, e os riscos para você são mínimos. Caso haja algum desconforto por alguma pergunta ou 

atividade realizada, ocasionado pela sua participação na pesquisa, é importante destacar que 

você terá liberdade para deixar de participar desta pesquisa a qualquer momento, se desejar ou 

precisar, sem nenhum prejuízo consequente. 

Poderão ser feitos registros em áudio das conversas e ações realizadas. Mas eles 

ocorrerão sempre com aviso antes da gravação e você poderá interromper quando achar 

necessário.  Além disso, todos os dados e registros obtidos durante as fases deste trabalho serão 

utilizados pela pesquisadora responsável para o processo e os objetivos da pesquisa, 

comprometendo-se com a garantia de sigilo de sua identidade, inclusive na eventual publicação 

dos resultados.   

Após se esclarecer a pesquisa e sua participação seja autorizada nesse estudo, você 

receberá uma via deste documento assinada pela pesquisadora. Caso tenha qualquer dúvida ou 

queira dialogar sobre algo da pesquisa, o contato da pesquisadora e da instituição de ensino e 

pesquisa, estão descritos abaixo.  
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Pedregulho, ___ de_____________de________ 

 

_______________________________________________________ 

Assinatura do(a) Participante 

 

_______________________________________________________ 

Pesquisadora: Luíza Câmara Maretto. Contato:  lumaretto2@gmail.com/(16) 98173 6293 

Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário Municipal de Franca - Uni-Facef, 

localizado na Av. Dr. Ismael Alonso y Alonso, 2400, Bairro São José, CEP 14403-430, 

telefone: (16) 3713-4630, e-mail: comep@facef.br, atendimento de segunda a sexta-feira 

das 08h00min. – 17h00min 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

about:blank
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APÊNDICE C 
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO MUNICIPAL DE FRANCA - Uni-FACEF 

ESCLARECIMENTOS AOS RESPONSÁVEIS PELOS(AS) PARTICIPANTES DA PESQUISA 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

Seu/Sua filho(a), ou menor sob sua responsabilidade legal, está sendo convidado(a) a participar, 

de forma voluntária, da pesquisa intitulada “Sentipensar com a terra e o pós-desenvolvimento: 

experiências decoloniais, sensíveis, afetivas e críticas”. Esta pesquisa será realizada no bairro Vila 

Primavera, do município de Pedregulho-SP. Tem como objetivo mapear os modos de viver no bairro, e 

as relações de convivência estabelecidas e criadas neste local, entre as pessoas, e entre as pessoas e os 

lugares que vivem, e os outros seres vivos que nele moram, como plantas, águas e animais. Além disso, 

pretende propor e construir projetos de intervenção sensíveis, criativos, afetivos e críticos de atuação no 

território, para reconhecer e melhorar modos de vida em convivência.   

Inicialmente, a pesquisadora estará presente em atividades cotidianas do bairro, mapeando o 

cotidiano vivido, com conversas e encontros informais. Após esse momento, serão realizadas entrevistas 

individuais, com o objetivo de mapear histórias vividas, em relação com o bairro. Além disso, pode 

haver a possibilidade da realização de uma ou mais oficinas em grupo, na qual as(os) participantes 

poderão criar produções expressivas e criativas juntos(as) através das temáticas trazidas pela 

pesquisadora/facilitadora da oficina. Estas oficinas tem o objetivo de realizar rodas de criações coletivas 

e de reflexões críticas. Todas as atividades citadas acima acontecerão no bairro, em espaço coletivo 

previamente articulado e informado.  
O(a) seu(sua) filho(a), ou menor sob sua responsabilidade, também poderá participar de entrevistas 

individuais e de uma e/ou de todas as oficinas oferecidas, valorizando a participação das diferentes idades para 

a compreensão das relações e modos de vida construídos no território vivido do bairro. Todas as atividades 

citadas serão combinadas previamente com o(a) responsável pelo(a) menor em questão, ficando a seu critério 

de escolha e consentimento e de acordo com a disponibilidade de vagas oferecidas nas oficinas realizadas.  

A participação do seu(sua) filho(a) na pesquisa é de grande importância para futuros trabalhos sobre 

este tema, e os riscos são mínimos. e os riscos para você são mínimos. Caso haja algum desconforto por alguma 

pergunta ou atividade realizada, ocasionado pela participação na pesquisa é importante destacar que você terá 

liberdade para retirar seu consentimento, e a criança ou adolescente poderá deixar de participar desta pesquisa 

a qualquer momento, se desejar ou precisar, sem nenhum prejuízo consequente.  

Poderão ser feitos registros em áudio das conversas e ações realizadas. Mas eles ocorrerão sempre com 

aviso antes da gravação e você ou/e adolescente poderá interromper quando achar necessário.  Além disso, 

todos os dados e registros obtidos durante as fases deste trabalho serão utilizados pela pesquisadora 

responsável para o processo e os objetivos da pesquisa, comprometendo-se com a garantia de sigilo de sua 

identidade e a do(a) menor, inclusive na eventual publicação dos resultados.  

Após se esclarecer a pesquisa e caso autorize a participação da criança ou/e adolescente sob sua 

responsabilidade nesse estudo, você receberá uma via deste documento assinada pelo pesquisador. Caso tenha 

qualquer dúvida ou queira dialogar sobre algo da pesquisa, o contato da pesquisadora e da instituição de ensino 

e pesquisa, estão descritos abaixo.  

    
- Nome do(a) menor de idade:_____________________________                                                                           

- Nome do(a) responsável:_________________________________________________     
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Pedregulho, ___ de_____________de________ 

 

_______________________________________________________ 

Assinatura do(a) Responsável 

______________________________________________________ 

Pesquisadora: Luíza Câmara Maretto. Contato:lumaretto2@gmail.com/(16)98173 6293 

Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário Municipal de Franca - Uni-Facef, localizado na Av. Dr. Ismael 

Alonso y Alonso, 2400, Bairro São José, CEP 14403-430, telefone: (16) 3713-4630, e-mail: comep@facef.br, 

atendimento de segunda a sexta-feira das 08h00min. – 17h00min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

about:blank


305 
 

APÊNDICE D 
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO MUNICIPAL DE FRANCA Uni-FACEF 

ESCLARECIMENTOS AOS PARTICIPANTES DA PESQUISA 

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO   

 

Você está sendo convidado(a) a participar, de forma voluntária, de uma pesquisa da 

universidade municipal de Franca. Essa pesquisa foi chamada de “Sentipensar com a terra e o pós-

desenvolvimento: experiências decoloniais, sensíveis, afetivas e críticas”. Ela será realizada no 

bairro Vila Primavera, da cidade de Pedregulho-SP. Tem como objetivo conhecer como as pessoas 

vivem no bairro, e como convivem juntos(as) neste local. Queremos conhecer como convivem 

entre as pessoas, com as pessoas e os lugares, e como vivem com os outros seres vivos que nele 

moram, como plantas, águas e animais. Também deseja propor e construir projetos de intervenção 

para reconhecer e melhorar a vida no bairro.   
Inicialmente, a pesquisadora estará presente em atividades cotidianas do bairro, mapeando o dia 

a dia vivido, com conversas e encontros. Após esse momento, você poderá ser convidada(o) a participar 

de uma entrevista/conversa individual, para contar sobre essas histórias vividas com e no bairro.  

Também pode haver a possibilidade de você participar de uma ou mais oficinas em grupo. Nestas 

atividades vocês poderão utilizar recursos artísticos, expressivos, com brincadeiras e ações em roda 

juntos(as), relacionando com os temas trazidos pela pesquisadora e facilitadora da(s) oficina(s). Estas 

oficinas tem o objetivo de criar rodas para falar sobre como vivem, e criar sobre e com isso. Você poderá 

participar de uma oficina somente e/ou de todas oferecidas, podendo escolher e aceitar, de acordo com 

as vagas oferecidas em cada uma delas. O/A seu/sua responsável legal também deverá consentir e aceitar 

sua participação, através da assinatura de um termo de consentimento livre e esclarecido, um documento 

como esse que a pesquisadora deverá ler e compartilhar com ele/ela.Todas as atividades que colocamos 

acima acontecerão no bairro, em espaço coletivo que iremos informar antes de acontecerem.  

Como todas as diferentes idades contribuem para a vida no bairro, sua participação na pesquisa 

é de grande importância para futuros trabalhos sobre este tema, e os riscos  para você participando da 

pesquisa são mínimos. Se tiver algum desconforto ou incômodo por alguma pergunta ou atividade 

realizada relacionada à pesquisa, você poderá deixar de participar desta pesquisa a qualquer momento, 

se desejar ou precisar, sem nenhum prejuízo ou dano para você.  

Poderão ser feitos registros em áudio das conversas e atividades realizadas. Mas eles ocorrerão 

sempre com aviso antes da gravação e você poderá parar quando achar necessário.  Além disso, todas as 

informações e registros que recolhermos durante as fases deste trabalho serão utilizados pela 

pesquisadora responsável para o processo e os objetivos da pesquisa, e o seu nome e identidade não 

serão divulgados, ficarão em sigilo, inclusive se for realizada publicação dos resultados.  

Depois de se esclarecer e conhecer sobre a pesquisa e de que sua participação seja autorizada 

nesse estudo, você receberá uma cópia deste documento assinada pela pesquisadora. Se tiver qualquer 

dúvida ou queira conversar sobre algo da pesquisa, o contato da pesquisadora e da instituição de ensino 

e pesquisa - da universidade - estão colocados abaixo.  

 

Nome do(a) participante: 



306 
 

 

Pedregulho, ___ de_____________de________ 

 

_______________________________________________________ 

Assinatura do(a) Participante 

_______________________________________________________ 

Pesquisadora: Luíza Câmara Maretto. Contato:  lumaretto2@gmail.com/(16) 98173 6293 

Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário Municipal de Franca - Uni-Facef, localizado 

na Av. Dr. Ismael Alonso y Alonso, 2400, Bairro São José, CEP 14403-430, telefone: (16) 3713-

4630, e-mail: comep@facef.br, atendimento de segunda a sexta-feira das 08h00min. – 17h00min 
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APÊNDICE E  

 

Disposições e aspectos éticos 

 

De acordo com as disposições da resolução número 466/12 do Ministério da Saúde 

sobre pesquisas envolvendo seres humanos, os seguintes cuidados serão tomados: a 

pesquisadora se colocou como responsável pela integridade e bem estar dos participantes 

da pesquisa e obterá o consentimento e assentimento livre e esclarecido de todos(as) 

os(as) participantes antes do início da coleta de dados, tratando-os(as) sempre com 

dignidade, respeitando-os(as) em sua autonomia e defendendo-os em sua vulnerabilidade. 

Ela também ponderou sobre os riscos e benefícios do estudo, garantindo que os danos 

previsíveis sejam evitados, observando sempre a relevância social da pesquisa em termos 

dos benefícios e vantagens para a sociedade. Ainda, aos(às) participantes foram 

assegurados os benefícios resultantes do projeto. E foi garantido que, em qualquer 

momento da pesquisa, o(a) participante possa desistir de sua participação na pesquisa, e 

retirar seu consentimento.  

Os riscos para os seres humanos são mínimos. Porém, dada a natureza da pesquisa, 

aos(às) participantes poderia ocorrer riscos mínimos de algum desconforto com as 

temáticas trazidas, ou formatos da condução dos instrumentos de pesquisa. No momento 

de realização da entrevista e oficinas foi possível acessar diferentes memórias, e algumas 

podendo ser de situações desconfortáveis ou puderam se sentir cansado(a) e, 

posteriormente a coleta de dados, poderá sentir-se inseguro(a) em relação a alguma 

informação fornecida. Nesses casos, o(a) participante poderá interromper sua 

participação a qualquer momento e retomar posteriormente, se assim desejar. Para 

minimizar estes riscos, a pesquisadora se encontrará disponível para trocas, deixando seu 

contato no termo de consentimento livre e esclarecido, assinado previamente às 

intervenções da pesquisa. Para minimizar riscos de perdas de informações ou quebra de 

sigilo, as gravações das entrevistas individuais e demais documentos serão armazenados 

em pen drive protegido por login e senha pessoais e intransferíveis; somente os 

pesquisadores terão acesso a estes dados. Após a transcrição e análise das entrevistas e 

oficinas, os áudios e gravações em áudio serão armazenados durante o período de cinco 

anos. Não haverá armazenamento de dados em nuvem, mas em dispositivo eletrônico 

local (todos os registros em ambiente virtual compartilhado ou nuvem serão apagados). 



308 
 

Todos os dados coletados, serão anonimizados, a fim de impossibilitar a identificação de 

pessoas. O(A) participante também será orientado a guardar uma cópia do TCLE e do 

TALE impressos ou em documento eletrônico. O(A) participante da pesquisa terá direito 

a indenização de qualquer dano decorrente da pesquisa, de acordo com a Resolução 

466/12 do Conselho Nacional de Saúde. Não está previsto pagamento ou gratificação 

decorrente da participação na pesquisa; a pesquisa não trará custos para o(a) participante; 

sua participação é voluntária e o(a) participante está livre para recusar, interromper sua 

participação e retirar seu consentimento a qualquer momento, inclusive após o período de 

coleta dos dados (nestes penalidade ao(à) participante. Diante do cenário epidemiológico 

de infecção por Sars-CoV-2, o encontro presencial para a realização das entrevistas 

ocorrerá apenas em ausência de sintomas gripais, preconizando o uso de equipamentos 

de proteção individual e respeitando os protocolos de distanciamento mínimo, de acordo 

com as orientações atualizadas pelo Ministério da Saúde, e o Sistema Único de Saúde 

(SUS).  

 Esta pesquisa pretendeu inicialmente proporcionar para os(as) participantes, 

propostas vivenciais, sensíveis, reflexivas e críticas sobre suas realidades, contextos e 

territórios. Assim, podemos citar como benefício para cada participante, o envolvimento 

com a temática sugerida no percurso da pesquisa que pode proporcionar reflexões 

importantes para seus modos de vida em relação com seu local de moradia. Tanto de uma 

forma individual, quanto comunitária, já que propõe encontros em grupo, também. Além 

disso, a pesquisa pretende abrir caminho para possíveis projetos de desenvolvimento 

socioambiental em diferentes contextos regionais, com foco nas relações estabelecidas 

entre os diferentes seres vivos e a produção e valorização da diversidade que fazem parte 

da vida na terra. Sem ter a pretensão de uma solução única, mas de ampliar as 

possibilidades das mudanças necessárias à sobrevivência no planeta, de forma relacional 

nos territórios, fortalecendo o encontro entre seres humanos e não humanos, e o cuidado 

com o planeta terra, e o que chamamos comumente de natureza. Outro ponto é que, 

partindo da linha histórica, reflexiva, crítica e sensível, a perspectiva decolonial e do pós-

desenvolvimento, faz-nos escutar povos muitas vezes silenciados, por uma lógica vigente 

e que está contida em muitos outros discursos e práticas do desenvolvimento.  Dessa 

forma, as contribuições da pesquisa se dariam no âmbito de novas relações afetivas, 

sensíveis, críticas e criativas entre os seres humanos e os territórios que vivem e 

compõem; num processo possível de transição civilizatória. Para finalizar, esta pesquisa 

pretende dar espaço para uma visão crítica dos estudos do desenvolvimento, ampliando 



309 
 

assim, maneiras de estudar e pesquisar e fortalecendo o escopo acadêmico da área do 

desenvolvimento regional.  
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APÊNDICE F 

PAISAGENS OU TERRITÓRIOS SONOROS - convite 

 

Você está sendo convidada/o a caminhar por esses territórios. A quem sabe ser uma dessas 

paisagens com sua voz, leitura, corpo-território-sonoro que é, entre escutas e expressões.  

O convite é que faça uma leitura, em algum local de sua escolha, e registre em áudio. O 

registro pode ser feito em áudio do celular, tomando o cuidado para que consiga ser 

escutada sua leitura. O local pode ter relação com o texto escrito, ou outra que você sentir. 

Pois concorda que é diferente ler em casa, na rua, na praia, na praça? Os lugares nos 

atravessam, também, em nossa voz.   

A proposta é primeiro a leitura de um texto escrito. Seguido da citação da referência de 

autoria do texto. O local da leitura pode tanto vir em áudio, ou na descrição escrita que 

virá. Você escolhe. Segue um exemplo abaixo: 

ARQUIVO DE ÁUDIO (com a leitura do texto, autoria, mais nome do lugar que fez a 

leitura).  

Descrição por escrito do áudio: título e/ou autoria do texto; nome de quem leu; local de 

leitura.  

 

Quem sabe uma experimentação de palavras que atravessam corpos, vozes, territórios, 

aprendizados. Cada palavra carregada de atravessamentos.  

 

Os registros vão estar disponíveis para acesso em uma página online, com outros registros 

de outras leituras, compondo com a caminhada de minha dissertação de mestrado.  

Aceita compor?  

 

Se sim, enviarei o texto que imaginei para sua leitura, logo em seguida. 
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APÊNDICE G  

Paisagens ou Territórios Sonoros – sequência dos áudios  

 

Para caminhar com a escuta, acessar página online pelo link: 

https://padlet.com/luizamaretto/cartografiasdeenvolvimento  

 

1. “Corpo-território, entre água e terra”, trechos de Célia Xakriabá, leitura Luíza 

Maretto. 

2. “Caminhar como caminha o mundo”, leitura de Luíza Maretto. 

3. Poema “Tudo e eu”, de Carlos Brandão, leitura por Luíza Maretto. 

4. “Minha caminhada com o mundo e o mundo que caminha comigo”, leitura Luíza 

Maretto. 

5. “E então, a caminhada com a pesquisa de Mestrado”, leitura Luíza Maretto. 

6. Leitura trechos do “Performances do Tempo Espiralar” (Leda Maria Martins, 

2021), por Karla Costa - Candeias, Pernambuco.  

7.  “O como caminhar, dissertar”, por Luíza Maretto. 

8. “De onde falo”, por Luíza Maretto. 

9. “O que (me) mobiliza”, por Luíza Maretto. 

10. Fazer Girar, por Luíza Maretto. 

11. Leitura trechos entrevista com Nego Bispo, leitura Luíza Maretto 

12. Leitura sobre e com “Corazonar”, por Daniela Ribeiro, sítio-casa Franca-SP. 

13. “A FERA E A ESFERA” - Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=OZ92ernZsKk&ab_channel=SELVAGEMc

iclodeestudossobreavida 

14. “Celebração da subjetividade”(Eduardo Galeano), leitura por Luíza Maretto. 

15. Leituras escritas escutas "O mundo é meu trauma" - "Primeira Nota" (Jota 

Mombaça, 2017) - Annaline Curado - Arraiá d’Ajuda, Bahia.  

16. Leituras escritas escutas - “Língua” (Ana Martins Marques) - Tatiana Rosenfeld - 

São Paulo capital. 

17. Leituras escritas escutas "Projeto para um Romance de Vulto" (Ana Cristina 

Cesar, em "Poética" - 2013); “Escrever-ser” (Luíza Câmara Maretto) - Lívia Prado 

- Sorocaba, SP.  

18. Leituras escutas- escritas - Luíza Maretto - São Carlos- SP.   

19. “De manhã, na beira do rio” - braço do Rio Grande 

https://padlet.com/luizamaretto/cartografiasdeenvolvimento
https://www.youtube.com/watch?v=OZ92ernZsKk&ab_channel=SELVAGEMciclodeestudossobreavida
https://www.youtube.com/watch?v=OZ92ernZsKk&ab_channel=SELVAGEMciclodeestudossobreavida
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20. “Na beira do lago da represa do rio” - Represa Rio Grande 

21. “Na prainha” - Represa Rio Grande  

22. Leitura trechos “Futuro Ancestral”, por Diogo Loibel,no lago Mayaca, cerrado 

UFSCAR.  

23. Leitura O mapa, de Elizabeth Bishop, por Warda Sadi - Batatais - SP 

24. Leitura De Lição IV e Lição X, de Geografia III, de Marize Castro, por Warda 

Sadi - Batatais-SP 

25. Leitura de trecho do livro “Cidades invisíveis” (Ítalo Calvino), por Amanda 

Murgo - no distrito de Água Vermelha, São Carlos 

26.  Leitura trecho capítulo A Alquimia da Pintura, por Flaviano Palmeira - Recife, 

Pernambuco.  

27. “O artista caminha seguindo as linhas”, por Luíza Maretto.  

28. “Tem um lugar que é uma vila”, texto e leitura por Luíza Maretto.  

29. Relacionalidade, trechos de texto Escobar, leitura Luíza Maretto.  

30. “Ritmos de encontros”, por Luíza Maretto. - na Vila de Água Vermelha.  

31. “Caminhos regionais para a pesquisa”, por Luíza Maretto. - na Feira do Livro, em 

Ribeirão Preto. 

32. “Tempo em cada vila”, por Luíza Maretto.   

33. Leitura “Corpos d’água”, por Marina Matteu - Guriri, ilha no município de São 

Mateus, Espírito Santo.  

34. Leitura trechos entrevista “As alianças Afetivas” (com Ailton Krenak), por Luíza 

Maretto. Entre os Córregos de São Carlos.   

35. E “Caminho das águas na Rosa dos Ventos” - Rosa dos Ventos, Pocinhos do Rio 

Verde, Minas Gerais.  

36. Leitura trecho “Desafio de imaginar cartografias” (Ailton Krenak), por Luíza 

Maretto. 

37. “Caminhada de manhã”, no rancho, no braço do Rio Grande. 

38. “Primeiros encontros”, leitura  por Luíza Maretto. 

39. “Segundos Encontros”, leitura por Maria Eduarda Silva Valentim. 

40. “O que nos leva?”, leitura por Lívia Prado e Luíza Maretto. Texto escrito no 

encontro coletivo com a Vila Primavera.  

41. Poemas - livro “Como se fosse casa (uma correspondência)”, de Ana Martins 

Marques e Eduardo Jorge, leitura por Amanda Basso e Luíza Maretto. 

42. De manhã, na beira do Rio Grande.  
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43. “Ninguém vive sozinha/o”, leitura por Manoela Pacheco Chagas. 

44.  “Na beira do rio” - Rio Grande 

45. Poema “De toda passarada” de Efigência Sampaio de Lima Bezerra, leitura Luíza 

Maretto - sítio de café - arredores da Vila Primavera 

46. Poema haicai de Alice Ruiz e Maria Valéria Rezende, em "Conversa de 

Passarinhos" (2008), leitura Luíza Maretto - sítio de café - arredores da Vila 

Primavera 

47. “Caminhada fim de tarde na beira do rio” - Rio Grande 

48. “Tempos e ritmos pelo espaço”, por Luíza Maretto. - estância - São Carlos- SP 

49. “Escritas com as escritas das memórias”, por Luíza Maretto.  

50. Leitura trecho de “Memórias de concreto: vozes na construção de Itaipu” (Maria 

de Fátima Bento Ribeiro, 2002), por Pedro Meinberg. 

51. Leitura“Antes o mundo não existia” (Ailton Krenak), por Maria Fernanda dos 

Reis.  

52. Leituras poemas de Manoel de Barros, do livro “Memórias Inventadas”:  

Das raízes crianceiras, por Pamela Soares, no quintal da casa, de manhã com o 

sol, o céu e os pássaros, em Marília - SP.  

Tempo, por Marina Matteu e Nabi Matteu, quando criança no SESC - Sorocaba, 

SP. 

53. Leituras de Bem Viver por Luíza Maretto, de texto/fala de Cristine Takuá, no livro 

“Mulheres de Terra e Água” (org. Lucila Losito), “um livro para escutar”.  

54. Leitura poema “Composição ii - Os tempos curvos da memória” (FU-KIAU, 

Bunsei, no livro “Antes o mundo não existia - mitologia Desana-Kehíripõrã”), por 

Júlia Maretto. - Berlim, Alemanha.  

55. Leitura poema “a gente não lembra em linha reta”(Luíza C. Maretto), por Maria 

Amélia Sadi - Batatais - SP.  

56. Leitura poema de Daiara Tukano, por Luíza Maretto.  

57. Contação “O sonho da Tartaruga”, por Luíza Maretto.  - Distrito Santa Eudóxia, 

São Carlos - SP.  

58. Leitura “Natureza Viva” e “Parentela”, por Luíza Maretto. sítio de café, arredores 

Vila Primavera, Pedregulho, SP.  

59. Leitura de poemas de João Cabral de Melo Neto, por Luíza Maretto.  
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60. Registros Paisagens do Bem Viver, por Luíza Maretto.  

61. Para escutar “Vozes-Mulheres”, de Conceição Evaristo, narrando, ela mesma, 

disponível no link: 

https://www.youtube.com/watch?v=dIngWuRn45c&ab_channel=MarcioDebelli

an  

62. “Hoje sinto que cheguei nas origens”, por Luíza Maretto. - Batatais- SP (casa da 

vóca) 

63. Leituras na beira da represa do Rio Grande, de trechos do livro “As veias abertas 

da América Latina”, de Galeano, por Luíza Maretto. 

64. Leituras de trechos das “Memórias de Eugênia”, por Luíza Maretto, no bosque 

Jardim Macarengo, em cima do córrego asfaltado, São Carlos - SP.   

65. Leituras no córrego, no parque das nascentes na cidade, dos trechos do livro “O 

Mar de Histórias” , de Rushdie, por Luíza Maretto. - São Carlos - SP.  

66. Leituras na beira da represa do Rio Grande, dos trechos do livro “Futuro 

Ancestral” (2022), de Ailton Krenak, por Luíza Maretto.   

67. Narrativa “Memórias dos rios de histórias”, por Luíza Maretto.   

68. Leitura título - “Menos para fechar, mais para abrir”43 ,por Luíza Maretto.  

69. “Narrativas de histórias de envolvimento”, por Luíza Maretto. 

70.  “Inesquecível”, por Luíza Maretto. 

71. Cartografias de envolvimento, por Luíza Maretto. - na Estância - com as árvores 

grandes, as galinhas, os patos e o vento. - São Carlos -  SP.  

72. Leitura “Divórcios”, por Camila Thomé. - nas ruas de Campinas, SP 

73. Leitura “Divórcios”, por Lennon Abrãao - São Carlos - SP.  

74. “A gente vai se encontrar pelo caminho”: leitura de trechos de “Corpos-

territórios”, de Sandra Benites, por Luíza Maretto.  - bosque Santa Marta, São 

Carlos.  

75. Leitura trechos de Ailton Krenak, de confluências e possibilidade de outros 

mundos, por Luíza Maretto.  - São Carlos - SP.  

76. Leitura “Para uma cartografia afetiva”, de Krenak, por Luíza Maretto. - Batatais - 

SP.  

77. “De projetos e sonhos com-partilhados durante”, por Luíza Maretto. - feira do 

livro - Ribeirão Preto - SP.  

 
43 Para escutar “Bom começo”, de Roberto Mendes. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=dtl-

jNkY_EA&ab_channel=RobertoMendes-Topic  

https://www.youtube.com/watch?v=dIngWuRn45c&ab_channel=MarcioDebellian
https://www.youtube.com/watch?v=dIngWuRn45c&ab_channel=MarcioDebellian
https://www.youtube.com/watch?v=dtl-jNkY_EA&ab_channel=RobertoMendes-Topic
https://www.youtube.com/watch?v=dtl-jNkY_EA&ab_channel=RobertoMendes-Topic
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78. Leitura trecho CORREA, 2022, com Naiá Sadi - fazenda/ Batatais - SP.  

79. Leitura trecho “Invocação do tempo ancestral”, por Luíza Maretto, no rio 

Quilombo, Santa Eudóxia, São Carlos - SP.  

80. Leitura “quando um sonho”, por Renata Parreira. - Franca SP.  

81. Indicação para escutas de tradição épica. O projeto “Uma história e uma história 

e uma história44...”, contações de histórias em áudio, que trazem o tempo, a 

narrativa, experimentando os diferentes tempos, suas criações e sobreposições. 

Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=01q8S03rWbQ&ab_channel=umahist%C3

%B3riaeumahist%C3%B3riaeumahist%C3%B3ria    

82.  “Ciclo da água, tempo e envolvimentos”, Luíza Maretto. No Rio Quilombo.  

83. Leitura de trechos de “Performances do Corpo Espiralar, poéticas do corpo tela” 

de Leda Maria Martins, por Luíza Maretto. - Estância, na noite, São Carlos, SP.  

84. Em escuta de tempo, água e ciclos, a indicação de algumas canções: “Iroko”, de 

Serena Assumpção, disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=YSG_4YI9AXA&ab_channel=SerenaAssu

mp%C3%A7%C3%A3o-Topic . “Oriki dos rios”, de Afroito, disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=yqj0YCAkHbs&ab_channel=Afroito-Topic 

. “Obará”, de Afroito, disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=930nQz3PGtw&ab_channel=DodaRangel   

85. Sons da noite da pesquisa - arredores da Vila Primavera - Chora Neném. 

86. Leitura trechos “Terra Sonâmbula”, por Luíza Maretto. - com a pata e seus 

filhotes, com as mudas de plantas, na estância, São Carlos -  SP.  

 

 

 

 

 
44 Audiobook do livro "uma história e uma história e uma história - contos dos contos da tradição oral", de Ana Gibson 

e Juliana Franklin. Editora Folio Digital. O audiobook é narrado pelos contadores de histórias Aline Cantia, Aline 

Blajchman, Ana Cretton, Andrea Graupen, Andrea Samico, Anderson Barreto, Camila Costa, Celso Cisto, Cris Villaça, 

Daniella D’ Andrea, Fernando Chagas, Francisco Gregório, Giuliano Tierno, Gislayne Matos, Ilana Pogrebinschi, 

Jaciara Rosa, Julia Grillo, Josiane Geroldi, Kika Farias, Keu Apoema, Laura Tamiana, Luciene Santoz, Marcela 

Carvalho, Marcio Vassallo, Rita Gama Silva, Ricardo Mendes, Rosana Reátegui, Vinicius Azevedo e Warley Goulart. 

Disponível em: https://www.youtube.com/@umahistoriaeumahistoriaeum7300/videos  

https://www.youtube.com/watch?v=01q8S03rWbQ&ab_channel=umahist%C3%B3riaeumahist%C3%B3riaeumahist%C3%B3ria
https://www.youtube.com/watch?v=01q8S03rWbQ&ab_channel=umahist%C3%B3riaeumahist%C3%B3riaeumahist%C3%B3ria
https://www.youtube.com/watch?v=YSG_4YI9AXA&ab_channel=SerenaAssump%C3%A7%C3%A3o-Topic
https://www.youtube.com/watch?v=YSG_4YI9AXA&ab_channel=SerenaAssump%C3%A7%C3%A3o-Topic
https://www.youtube.com/watch?v=yqj0YCAkHbs&ab_channel=Afroito-Topic
https://www.youtube.com/watch?v=930nQz3PGtw&ab_channel=DodaRangel
https://www.youtube.com/@umahistoriaeumahistoriaeum7300/videos
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Imagem da página de acesso: 

Cada áudio foi colocado ou no ponto geolocalizado que foi feita a leitura, ou no ponto ou 

foi feita escrita. Ainda existem alguns pontos onde foram vivenciadas as experiências 

narradas. Cartografias afetivas e de envolvimento durante a pesquisa.  

 

 


