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169) Não importa assim em que momento histórico as imagens destes filmes 

terão sido captadas; elas poderão sempre funcionar como ícones de séculos 

nos quais a Covilhã foi apelidada de “Manchester Portuguesa”. Ou mesmo 

de anos mais recentes, como os últimos 30, nos quais se perderam mais de 

7 mil postos de trabalho na indústria têxtil. Sobram estes retratos e as his-

tórias que vão deixando de se ouvir. 

Não obstante, se a imagem fotográfica tem uma única hipótese de recriar 

o momento, uma cena de cinema terá o número de fotogramas utilizados, 

correspondendo à percepção visual e sonora exacta. Falaremos de desper-

dício? Desde o início da história do cinema que as imagens apelam ao som 

(os primeiros espectadores exigiam vozes por detrás do ecrã ou música 

que contornasse o desconforto da sala). Não obstante, Fritz Lang dirigiu 

Metropolis (1927), Leitão de Barros realizou Maria do Mar (1930), enquanto 

Aurora (Murnau: 1927) e A paixão de Joana d’Arc (Dreyer: 1928) constituem 

não apenas obras-primas do cinema mudo, como do cinema, em si, expri-

mindo e não dizendo, revelando e não exibindo. 

O que sobressai então no final desta análise, esparsa e privada de certa ar-

quitectura? Uma inquietude face aos destinos de grande parte da população 

operária da Covilhã e dos concelhos limítrofes que se permitiram depender 
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exclusivamente de uma única fonte de rendimentos. Mas também o elogio 

a duas jovens cineastas que apresentam filmes-homenagem aos antigos 

trabalhadores e trabalhadoras do sector. À criação de cinema a partir do 

documentário. E de pensamento a partir do silêncio. 
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Abstract

This paper aims at demonstrating design culture and its 

industry as a strategic component for the development of 

organizations. It presents a case study conducted in the 

municipality of Paredes, a traditional industrial region of 

Northern Portugal, with a symbolic deficit in its main indus-

trial activity, the furniture industry.

To further enhance this development, design is included in po-

licies and sustained as promoter of development for a creative 

economy. This research recognizes design as an enhancer for 

the interpretation of organizational strategy, a model of in-

novation that extends to the economic and creative spheres. 

Evolves into the construction of this local culture’s concept 

of creative economy, particularly associated with territorial 

development models.

The research argues that design and digital media are part 

of the social, cultural and economic contemporaneity. Using 

action research methodology, it developed Stories of Chairs, 

a case study interfacing design, digital media, local heritage 

and participatory culture, based on its territory. We argue 
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that participatory digital media is one of the strategic vectors for the socio-cultural 

citizen involvement with design and creativity, stimulating a new model for the 

territory.

Theme

Culture and Creative Industries

Resumo

O presente artigo tem por objectivo demonstrar a cultura do design e da sua in-

dústria como componente estratégico para o desenvolvimento das organizações. 

Apresenta o estudo de caso desenvolvido no município de Paredes, uma região in-

dustrial tradicional no Norte de Portugal, com um défice simbólico na sua principal 

actividade industrial, a indústria de mobiliário.

Para potenciar este desenvolvimento, o design é incluído nas políticas e apoiado 

como promotor do desenvolvimento para uma economia criativa. Esta investiga-

ção reconhece o design como um potenciador para a interpretação da estratégia 

organizacional, um modelo de inovação que se amplia para as esferas económica e 

criativa. Evolui para a construção deste conceito local de economia criativa, parti-

cularmente associada com modelos de desenvolvimento territorial.

A investigação argumenta que o design e os media digitais fazem parte da con-

temporaneidade social, cultural e económica. Recorrendo à metodologia de 

investigação-acção, desenvolvemos o projecto Stories of Chairs, estudo de caso de 

interface entre design, media digitais, património local e cultura participativa, com 

base no seu território. Argumentamos que os media digitais participativos são um 

dos vectores estratégicos para o envolvimento socio-cultural dos cidadãos com o 

design e criatividade, estimulando um novo modelo para o território.

Área temática

Cultura e Indústrias Criativas
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1. Framework

There are changes occurring in the global economy driven by globalization, 

technological innovation and communication paradigm shifts by digital 

media. The new set up drive the adoption of development strategies by ins-

titutions and organizations for their general improvement.

Globalization of society promotes changes in citizens’ social behaviors. For 

organizations, the achievement of greater competitiveness has become the 

key factor for their sustainability and growth, in a society that seeks diffe-

rentiation and new products. In this context, design may have an important 

role to play.

An endeavor for development is observed in public and organizational poli-

cies, with reflection to what are the conditions for citizens. To enhance this 

development, strategy is based on technological innovation as an important 

vector, where product differentiation and the promotion of its image are 

competitiveness assets. Design is included in these policies and advocated 

as a promoter of development.

The International Council of Societies of Industrial Design (Icsid) “strives 

to create a world where design enhances our social, cultural, economic 

and environmental quality of life” (Icsid, n.d.). The International Council 

of Communication Design (Icograda) defines communication design as “an 

intellectual, technical and creative activity concerned not simply with the 

production of images but with the analysis, organization and methods of 

presentation of visual solutions to communication problems. (Icograda, n.d.)

Design is promoted as an efficiency and differentiation tool, to create and 

deploy an organizational culture, integrating all stages of product develop-

ment. It takes up a narrative of optimism that is passed to organizations and 

to the collective discourse.

These requirements shift the discussion to the preservation of cultural 

identity, articulating global culture with local culture, while seeking to, si-

multaneasly, universalize and localize.
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This emphasis on the local is of particular relevance in Portuguese context, 

and in the present thesis, because is through its characteristics that the 

incorporation of design in industrial processes promotes local development. 

This happens by transferring economic development strategies to cultu-

ral aspects, in order to build—by design and with design—an aggregated 

collective heritage. This heritage is a cultural asset and a resource for the 

production of wealth.

We provide a contribution to the Portuguese context, particularly in the 

Northern region of the country. The emergence and visibility of design is 

increasingly noteworthy in digital culture. Thus, proposing it as a strategic 

tool, particularly in the design and analysis of the discourse in digital me-

dia, is a methodological follow-up framework.

Branco and Alvelos (2009) propose a concrete contribution to research in 

order to reduce the symbolic deficit of Portuguese artifacts, including the 

role of communication and increasing importance of digital media as su-

pport or tool. “Design needs to be recognized as a legitimate agent, able to 

play a key role in the social, cultural and economic development.” (Branco 

and Alvelos, 2009, p. 70). Design participates in the construction of commu-

nication, using all the expressive resources of its ground. By its very nature, 

associated to technology, the convergence of communication design and di-

gital culture opens a fieldwork for research, focusing on their methods and 

processes.

2. Paredes’ local culture and industry

Paredes is located in Northern Portugal, within the Valley of the Sousa river, 

and occupies an area of about 157 square meters distributed over 24 pa-

rishes. Paredes is currently the 27th most populated region in Portugal and 

the 7th largest of district of Porto, with about 87,000 inhabitants (Pordata, 

2014). It is in the district of Porto, but is still predominantly rural. It has 

been part of the Metropolitan Area of Porto since 2013, following an admi-

nistrative merger in this community of municipalities. 
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It is one of the ten youngest regions of the country—over one third of its po-

pulation is under 18 years of age, most of the population is within an active 

age range, strengthening the development capacity of the territory. Paredes 

maintains a demographic growth rate dynamic twice above the national 

average.

In addition Paredes has connections with the surrounding territory, a com-

petitive proximity to Porto, Braga and Aveiro—the main cities of Northern 

Portugal—and Vigo, Spain. It also holds a competitive proximity to infras-

tructures such as the Porto and Vigo airports and the Leixões harbor. It 

is also important to emphasize the density of highways in the Northern 

Region and the good street and railroad network around the Municipality.

The city is historically rooted in an entrepreneurial tradition, as it presents 

important competitive assets and a significant growth potential. It holds 

over 7.600 companies in several areas of activity, with an employabili-

ty rate 20% higher than the national average (Art on Chairs, 2012a). The 

Municipality has a set of several endogenous actives, with a privileged geo-

graphic position and a strong industrial heritage associated to the furniture 

sector. Its main activity is the transforming industry, particularly where it 

holds over 700 companies, all of them small or medium enterprises.

However, for all these positive assets, important weaknesses are present, 

such as low qualification by the population, low technological density of the 

furniture sector, reduced R&D effort by the industry, low levels of produc-

tivity and consequent low GDP per capita and municipal purchase reach 

(Selada and Cunha, 2010, p. 220).

The importance of diversity and the influx of new ways of life in this area 

can create an environment for the generation of ideas, the development of 

a critical mass and new opportunities for citizens and organizations. The 

furniture industry is one of the economic, strategic and social drivers of the 

region. It is the largest employer in the region, since “62% of its workforce 

is in the manufacturing sector, with the weight of furniture in this sector 
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exceeding 60%” (Paredes Rota dos Móveis-SACIC, 2009, p. 10). The furni-

ture sector is, in fact, over-represented in Paredes, hence the relevance the 

strategy has for this economic area.

Our research (Pereira, 2015) has presented Paredes and defined it with rele-

vant information about its industrial history, crossing its industrial timeline 

with its design strategy. The industrial activity appears in a rudimentary 

way, predominantly within family businesses—a feature that is still predo-

minat today. Also, natural and geographical characteristics of the territory 

contributed to this development. These assets shall be an identity in the 

municipality’s activity and its leaders recognize it as such. This knowledge 

passed from parents to children and between generations, which reinforces 

the symbolic patrimony of this to the region.

Paredes now has a governance strategy that is endorsed by de-

sign, but that wanders through a series of decisions withdrawing 

its sustainability. Our research identifies this new path and 

described it in the present chapter, bridging to Chapter 6—case study—

where we present our contribution to this territorial reflection and to its 

industrial and economic sustainability, based on its symbolic patrimony. 

This symbolic heritage defines the narrative that is the argument of strate-

gy by design.

3. An interface to design and digital media

This paper endorses the validation of the relationship between strate-

gy, communication and participation with design through the case study 

Stories of Chairs. This is an engagement project between citizens, design, 

local industries and academia, where digital media is the gathering agent 

and facilitator for this engagement. 

The project started in the context of the 2012 edition of Art on Chairs, as one 

of nine exhibitions around the grounding proposal to promote Paredes fur-

niture industry, as part of the Paredes Center for Furniture Design. Art on 

Chairs is an event of contemporary art, creativity and design, intersecting 
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artistic, creative and cultural activities within the furniture industry of the 

Municipality of Paredes. The chair, namely the produced in wood, was the 

thematic object chosen for the event.

The event was aimed at achieving the objectives of Paredes Center of 

Furniture Design, particularly in the enrichment and promotion of artistic 

and creative activities on a national and international scale. The motto was 

“an idea for the world on a chair”, showing the intention and challenge that 

an event like this may affirm. “The intention is both ontological and mobili-

zing, that is to say, believing in the power of man as creator of ideas and an 

agent of transformation, and therefore a motivator of action” (Art on Chairs, 

2012b, p. 5).

4. Stories of Chairs 

Stories of Chairs encourages the sharing of ideas, concepts, testimonials, 

stories and musings about the universe of the Chair, itself a universal object 

in a particular context—the Art on Chairs event. It responds to a common 

purpose—to revitalize the narratives of the furniture industry in the region 

of Paredes. The chair is a familiar object in day-to-day living and a recurring 

icon throughout stories in the most diverse circumstances. In the municipa-

lity of Paredes, it is the symbol of its most representative industry.

Available at storiesofchairs.org, “Stories of Chairs” is an online parti-

cipatory digital platform for narratives about chairs and to highlight 

the aforementioned creative potential of Paredes. The ongoing challen-

ge is to reveal polysemic representations of chairs, from a particular 

historical perspective or an intention of representation, drawing from 

all possible languages of creativity and communication in and by digi-

tal media. Drawing, photographing chairs, storytelling involving chairs 

(own or from others), asking questions, composing, writing, making an 

actual chair: creativity is the mobilizing factor for the primary melting 

pot, where anything is possible when introduced by “there once was 

a chair…”
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With the ubiquity of the digital, we find a general process of dematerializa-

tion that proposes new socio-cultural models and disruptions in established 

paradigms. To map and to identify emerging paradigms is part of the strate-

gy to analyze, conceive and propose ways of action capable of a permanent 

re-contextualization of design processes and enhancing a narrative rooting 

in local population. On the basis of our practical research conducted in 

Paredes, we were able to show how creativity—as interpretation to a design 

definition—can be found in everyday activities and by all. This is noticeable 

in the interaction with digital media, because all result from real creativity.

By decision of its municipality leaders, Paredes aims to be recognized as a 

creative city, grounded by its traditional industry, enhanced by creative in-

dustries, and partly enhanced by design and digital media dialectics. This is 

the starting point for Paredes Center of Furniture Design and Art on Chairs, 

in which one of the strategic constituents towards the involvement of local 

community and attainment of an international audience is participatory di-

gital media.

4.1 A symbolical framework

Along with the setting up of an online participatory platform, community 

involvement activities were conducted—in and out of the direct context of 

Art on Chairs—to foster engagement ties with the metaphor of the chair 

and to generate and aggregate content (and subsequent online archive). The 

overall activities that have taken place examine and encourage the partici-

pation of citizens through online media. This participation enabled social, 

cultural and economic benefits. While rendering the narratives of daily life 

and History of this region and local industry accessible to a global audience, 

we also foster opportunities at a playful, emotional and heritage level. The 

global informs the local, and in turn Paredes responds to a global scale, ack-

nowledging its creative characteristics.

The potential of Stories of Chairs has grown in participation workshops held 

in multiple contexts. This open feature ensured the interaction between 

creative content and citizens. From the outset, the research embraced the 
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belief that participation is one of the engines to the bridge that connects 

design, digital media and the development strategy that was proposed in 

Art on Chairs.

Through this process of online and offline interaction, Stories of Chairs 

aims to continue its mission as gateway to the Art on Chairs project and 

strategy of narrative and symbolic regeneration of the region, made possib-

le through participation and mobilization.

4.2 Fieldwork outcomes

Results show that the impact of design is not absolute, neither at the level of 

organizations nor within its interpretation by citizens. The choice in deter-

mining a quantified output reinforces the relevance of collecting information 

and direct involvement in the development process, to obtain data which is 

simultaneously relevant and representative. Design is a subject that has to 

be embedded in the communication processes and cultural dynamics.

The research approach was qualitative, since the dynamic relationship 

established throughout the development process of Stories of Chairs has 

no expression on quantitative data. For this qualitative research, the inter-

pretation of the phenomena and the interpretation of their meaning were 

critical—and it was this need for interpretation that guided it systemati-

cally, evaluating the results.

The practice-based research was focused in two action environments:

i. Online, which involved the strategy, design, and development of storieso-

fchairs.org;

ii. Offline, which involved citizen engagement activities, with emphasis in 

Paredes and Porto—within FUTUREPLACES;
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The website storiesofchairs.org has evolved in different versions, all prepa-

red according to the research timeline. It has shifted from a participatory 

presentation  website to a mediator able to aggregate information and 

outcomes Paredes industrial heritage—and this path will provide him sus-

tainability for the future.

FUTUREPLACES citizen labs allowed us to test and verify participatory 

approaches together with creative citizens, working as laborarory of ideas. 

The description and validation of these citizen labs is the methodological 

learning for our research, that posits Stories of Chairs as an autonomous 

project that consolidates the vision of social development via digital media, 

mediating it with a specific local culture.

The development of Chés was the most successful activity regarding the 

local involvement in Paredes. The activity presented itself to its participants 

informally but indirectly it worked in the immaterial component of the in-

dustrial patrimony—alias a continuous goal in our research. The conduction 

of three editions of Chés demonstrated that this activities can be replicated 

and tested in different contexts, maintaining its mission and impact.

Taking part of Art on Chairs exhibition showcased Stories of Chairs as a 

cultural expression of how digital media can be reified, deconstructed and 

event interpreted by all. The description in this chapter reports on the pre-

paration of the event and curatorial work.

Stories of Chairs, as case study, remains active and relevant because its re-

search questions have been met, in digital media environments and on the 

symbolic patrimony of Paredes and its citizens.
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5. Conclusion 

In the context of globalization of economic activities and the increasingly 

important insertion of local economies and industries in the international 

sphere, the idea of developing local and regional culture emphasizes the 

necessary conditions to ensure the competitiveness and sustainability of 

economic activity. 

In addition to traditional conditions linked to the industrial strategy, design 

as a constituent part of the development of organizations may be interpre-

ted as the bridge between strategy, communication and participation. This 

bridge is the territory in which digital media give coherence and specificity 

to local culture, generating difference and including a system intended to be 

consistent and contributing to the development of specific assets. 

Stories of Chairs has been positioned in its own trail, autonomous from Art 

on Chairs and engaging in its own pathway. It allowed a deeper theoretical 

analysis relating to the organizational dynamics between strategy and de-

sign, involved in communication processes that interpret such dynamics as 

part of a collective heritage, specifically in Paredes’ case-study.

The sustainable continuity of the project is a relevant development. Since it is 

the product of voluntary action, it finds—in a fortunate way—its “shelter” in  

futureplaces, a fertile encounter of creativity. Its evolution horizon in-

volves strengthening this synergy, focusing on the creation of cultural, 

relational and organizational added value through critical networks such 

as futureplaces. 

It highlights the role of local culture and the conditions for this “locality” 

- historical, social, heritage, cultural and geographic conditions. It is not a 

simple system, since it is fragile for the lack of actors, relational capital, and 

business competitiveness.
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Resumo

O conceito de economia criativa não nasce no meio acadêmi-

co. Surge no ambiente de gestão pública e governamental. O 

discurso da “nação criativa”, utilizado pela primeira vez na 

Austrália em 1994, carregava o compromisso de renovação 

da gestão pública a partir dos impactos provocados pela glo-

balização e novas tecnologias da informação e comunicação. 

Três anos depois, a Grã-Bretanha aderia a esta nova via e 

elegia 13 setores criativos (creative industry) capazes de ala-

vancar o desenvolvimento do país. A propriedade intelectual 

apresentava-se como o mais promissor ativo da economia 

contemporânea. 

Após vinte anos, a economia criativa ganhou adeptos na 

gestão pública local, nacional e intergovernamental e nos es-

tudos acadêmicos em todo o mundo. Embora seus defensores 

lhe atribuam a possibilidade de subverter as relações de pro-

dução vigentes - rompendo com a concentração do poder nas 

mãos dos detentores dos meios de produção, já que a criativi-

dade, o talento e a inovação são intangíveis e, portanto, não 

empossáveis - ,  há um descompasso gritante entre o discurso 
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e a efetiva tradução da economia criativa em políticas públicas para a proteção da 

diversidade cultural e promoção do desenvolvimento humano, especialmente nos 

países em desenvolvimento.

Este artigo é fruto de pesquisa de doutorado em fase inicial e pretende discutir 

e analisar panoramicamente a economia criativa sob a perspectiva da política 

pública, considerando como fontes de pesquisa os relatórios Creative Economy 

(Economia Criativa) 2008 e 2010 da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio 

e Desenvolvimento (UNCTAD).

Palavras-chave: economia criativa; indústrias criativas; políticas públicas; gestão 

pública; desenvolvimento.

Área temática: Cultura e Indústrias Criativas ou Cultura e desenvolvimento ou 

Gestão e Políticas Culturais

Introdução

O conceito de economia criativa não nasce no meio acadêmico. Surge no am-

biente de gestão pública e governamental. O discurso da “Creative Nation” 

(nação criativa), utilizado pela primeira vez na Austrália em 1994, carregava 

o compromisso de renovação da gestão pública a partir dos impactos provo-

cados pela globalização e novas tecnologias da informação e comunicação. 

Três anos depois, a Grã-Bretanha aderia a esta nova via e elegia 13 seto-

res criativos (creative industry) capazes de alavancar o desenvolvimento do 

país. A propriedade intelectual, associada à cultura, inovação e criatividade, 

apresentava-se como o mais promissor ativo da economia contemporânea. 

Em sua primeira década de vida, a economia criativa foi ovacionada em 

diferentes contextos. De um lado os governantes passaram a se inspirar, 

quando não copiar, os modelos britânico e australiano, o que rapidamente 

provocou a apologia à “criatividade” na gestão pública dos países desenvol-

vidos. De outro, paralelamente, os estudos acadêmicos do hemisfério norte 

despertaram o olhar para este novo objeto de pesquisa, a começar pelas 
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reflexões em torno da própria economia criativa (John Howkins), mas tam-

bém das “indústrias criativas” (Richard Caves) e “classes criativas” (Richard 

Florida), advindas da própria Inglaterra e dos Estados Unidos.

Ainda sem um consenso conceitual, tanto no âmbito da gestão quanto na 

academia, a economia criativa conciliou, no decorrer dos últimos vinte anos, 

uma promissora aposta na renovação de um outro termo: o desenvolvimen-

to. Contra as mazelas da globalização sobre a identidade nacional/local e o 

arrefecimento do crescimento econômico, apresentava-se uma nova estraté-

gia de desenvolvimento agregadora dos aspectos social, cultural e também 

econômico.

Os países em desenvolvimento, por sua vez, foram mobilizados para o tema 

da economia criativa, especialmente, a partir de 2004, quando a Conferência 

das Nações Unidas para o Comércio e o Desenvolvimento (UNCTAD), agên-

cia do sistema da Organização das Nações Unidas (ONU), realizou sua XI 

sessão em São Paulo, Brasil, e incluiu “o tema das indústrias criativas na 

economia internacional e na agenda do desenvolvimento” (UNCTAD, 2008, 

p. 189).

O primeiro relatório temático sobre economia criativa da ONU, por sua vez, 

foi publicado em 2008, cerca de quinze anos após a publicação do “Creative 

Nation” australiano. Elaborado pela própria UNCTAD em colaboração com 

várias agências das Nações Unidas: a UNDP (Programa das Nações Unidas 

para o Desenvolvimento), a UNESCO (Organização das Nações Unidas 

para a Educação, a Ciência e a Cultura), a WIPO (Organização Mundial da 

Propriedade Intelectual) e a ITC (Centro Internacional de Comércio), além 

de contar com consultores internacionais. Uma nova edição foi lançada dois 

anos depois, com uma repetição textual considerável e pontuais atualiza-

ções ou releituras. 

A estruturação do conteúdo do relatório foi idêntica nas duas publicações 

(2008 e 2010), dando conta de cinco abordagens principais: uma conceitual 

em torno dos temas principais “economia criativa” e “desenvolvimento”; ou-

tra se propõe a levantar e discutir os instrumentos de avaliação e medição 
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da economia criativa; outra apresenta um quadro do comércio internacional 

de bens criativos; em seguida, acerca da relação crucial entre propriedade 

intelectual, tecnologia e economia criativa; e, por fim, uma discussão mais 

empírica (políticas, estratégias etc.) sobre como o desenvolvimento se reali-

za a partir da economia criativa.

Estes documentos são basilares para o incentivo e a adesão dos países em 

desenvolvimento à economia criativa. Apesar de apresentarem dados mun-

diais em torno dos bens e serviços criativos, criticados em sua metodologia 

de sistematização (diante das diferenças de indicadores, abrangência e de-

finição dos setores e indústrias, padrões de coleta etc. de cada nação) por 

alguns pesquisadores, os relatórios 2008 e 2010 da UNCTAD apresentam 

um discurso muito bem fundamentado e inspirador, além de propor obje-

tivamente caminhos para a formulação e execução de políticas e medidas 

para o desenvolvimento da economia criativa nos países do hemisfério sul. 

Entretanto, a discussão proposta neste artigo coloca-se em torno, justa-

mente, da tradução deste discurso muito bem encampado por organismos 

multilaterais do sistema ONU, particularmente a UNCTAD e a UNESCO, 

em políticas públicas exequíveis em contextos dominados por uma cultura 

política conservadora, como aqueles vigentes na maioria dos países classifi-

cados como em desenvolvimento. 

O discurso

O discurso da economia criativa e das indústrias criativas enquanto opor-

tunidade/opção viável para os países em desenvolvimento promoverem 

crescimento econômico, geração de empregos, aumento de suas participa-

ções na economia global e proteção de sua diversidade cultural, inclusão 

social e desenvolvimento humano, é repetidamente afirmado nas duas edi-

ções do relatório da UNCTAD. Como uma espécie de mantra, a economia 

criativa é celebrada não apenas como geradora de receitas econômicas, mas 

de ganhos sociais, culturais e humanos. 
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O propósito destes documentos, segundo a UNCTAD, é prover conceitos, 

quadro político, ferramentas de análise e parâmetros de avaliação para a 

formulação de políticas. O público alvo dos relatórios são os países em de-

senvolvimento, que devem aproveitar a oportunidade e abraçar a economia 

criativa como uma opção viável para um desenvolvimento sustentável num 

mundo globalizado.

A despeito do tom messiânico do discurso encampado pela agência da ONU, 

as orientações e diretrizes apresentadas pelos documentos convocam os go-

vernos a exercerem seu papel de “facilitador e coordenador do setor criativo 

e seu desenvolvimento” em suas respectivas nações.  A atuação governa-

mental é apontada como estratégica nos níveis locais, nacionais e regionais 

e na arena internacional.

“(...) the role of governments is crucial for the formulation of public 

policies to nurture a solid, self-sustainable creative economy able to 

compete at the multilateral level. (...) to put in place a plan of action and 

effective mechanisms to articulate tailor-made policies to stimulate cre-

ativity and improve the competitiviness of creative products with the 

best competitive advantages in world markets while preserving cultural 

identity” (UNCTAD, 2008, p. 207)

O caráter transversal e multidimensional da economia criativa, que abrange 

diferentes aspectos da política econômica e social, também é repetidamente 

afirmado em ambos os relatórios. No âmbito econômico, a UNCTAD des-

taca a importância da economia criativa na política industrial e na política 

comercial. Assim como o turismo, o desenvolvimento urbano e regional, 

os direitos culturais e a diversidade cultural, a educação e capacitação, os 

direitos autorais e a propriedade intelectual estão diretamente imbricados 

com esta temática. 

As políticas formuladas e executadas no âmbito governamental, mediante 

o estabelecimento de canais de diálogo e interação com os diferentes atores 

nela envolvidos (setor privado, terceiro setor, sociedade civil etc.), podem 

fazer uso de instrumentos tais como: medidas fiscais (subsídios, concessão 
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de taxas, permissão de investimento, novos negócios); regulação (direitos 

autorais, cotas locais de conteúdo, leis de planejamento, regulações de FDI); 

medidas relacionadas ao comércio (cotas de importação etc.); educação e 

capacitação (direta ou subsidiada); previsão de informação e desenvolvimen-

to de serviços de mercado; cooperação internacional (intercâmbio cultural, 

diplomacia cultural); seguridade social; e política de bem estar (incluindo 

medidas de proteção da diversidade cultural).

Os principais desafios postos aos países em desenvolvimento para a imple-

mentação de políticas para a economia criativa são:

1. Desenvolver um modelo próprio de política, não apenas copiando os mo-

delos dos países desenvolvidos;

2. Desafio crítico de articular a política cultural a outras prioridades, a 

cultura e a diversidade cultural precisam ser incorporados às agendas de 

desenvolvimento;

3. Integrar diferentes ministérios e departamentos do governo em torno de 

políticas transversais;

4. Empreender uma governança eficiente, estabelecendo uma boa relação 

entre produtores, distribuidores, trabalhadores criativos, empregados e 

revendedores;

5. Prover infraestrutura, desde condições de espaço físico, transporte e dis-

tribuição, até o acesso às tecnologias da informação e comunicação;

6. Prover investimentos e sustentabilidade, considerando que tradicional-

mente os investimentos no setor cultural são dependentes de incentivos e 

financiamento público. 

“A major problem in this respect is that entrepeneurs in the creative 

industries often find it difficult to presente a convincing business model 

and many of the professional skills involved – e.g. choreography, danc-

ing, drawing, editing, weaving, doll-making – simply are not perceived 

as leading to profitable businessess. While this may be changing in 

some places under the influence of success stories of onde kind or an-

other, many skills and professions related to the creative economy are 
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not recognized as business categories in legal terms. Because of this, 

many small creative industries do not have access to credit facilities or 

to the loans and investiments that would make their businesses more 

viable.” (PNUD, 2008, p. 177/178)

7. Priorizar a coleta de dados.

“The establishment of means of within developing countries to collect 

reliable and consistent data on the creative economy (...), should be a 

matter of high priority in the creative industry development strategy of 

any country.” (UNCTAD, 2008, p. 181)

A principal aposta da UNCTAD para a adesão dos policy-makers dos países 

em desenvolvimento à economia criativa é a apresentação de números re-

levantes que despertem seu interesse a partir do olhar viciado dos ganhos 

econômicos. A disponibilidade de dados e indicadores permitiria o direcio-

namento e adaptação das políticas para as necessidades do setor criativo de 

cada país e em relação direta com o contexto internacional.

A tradução em políticas públicas

Há um descompasso gritante entre o discurso e a efetiva tradução da eco-

nomia criativa em políticas públicas para a inclusão social, promoção da 

diversidade cultural e do desenvolvimento humano, em paralelo à geração 

de renda, criação de empregos e receitas de exportação, como a UNCTAD 

prevê em sua definição de economia criativa (UNCTAD, 2008, p. 4).

Inspirado em países desenvolvidos e suas políticas de bem estar social, a 

efetivação do meritório discurso, encontra um significativo óbice: a cultura 

política dos países em desenvolvimento. Herdada de uma “gramática polí-

tica2” de princípios do século XX, a exemplo do Brasil e de outros países da 

América do Sul, a cultura política ainda vigente obstrui a visão de gestores 

públicos, policy-makers, do poder legislativo e da própria mídia para o reco-

nhecimento da cultura para além das artes e do patrimônio material, quanto 

2.   Ver NUNES, Edson de Oliveira. A gramática política do Brasil: clientelismo, corporativismo e 
insulamento burocrático. Rio de Janeiro: Garamond, 2010. 4 ed.
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mais acerca dos ativos intangíveis, não-mensurados e de alto risco, como 

são apontados os bens e serviços criativos pela própria UNCTAD em seus 

dois relatórios temáticos. 

As indústrias de base, o volume de negócio, as matérias primas empre-

gadas, os setores primário e secundário, ainda estão no foco de ação dos 

gestores públicos, políticos (policy-makers) e legisladores.  Há todo um ciclo 

de valores, crenças e atitudes a ser superado. Esse é o passo inicial para um 

encadeamento de mudanças, para a formulação de políticas transversais 

efetivas, para dar conta das especificidades do setor criativo, para promover 

um desenvolvimento muito além do econômico. 

Por tradição, sem romper abruptamente com o modus operandi em voga, 

é válido apostar que a coleta, sistematização e confiabilidade de dados 

apresenta-se como o mais promissor instrumento de convencimento e re-

versão desta mentalidade estreita e estigmatizada em torno da cultura e 

da economia criativa. Os exemplos ilustrativos dos países desenvolvidos 

pontuados nos relatórios da UNCTAD, como a Grã-Bretanha, a Austrália, o 

Canadá, denotam a possível viabilidade deste caminho.

Outra importante estratégia possível de ser adotada pelos gestores públi-

cos conscientes do potencial da economia criativa é o empreendimento de 

articulações, ações conjuntas, co-responsabilizações entre diferentes se-

tores governamentais (ministérios, secretarias, departamentos, órgãos). 

Ainda que não se trate da formulação em si de políticas multisetoriais como 

propõe a UNCTAD, mas de uma ação anterior, não impositiva, de adesão, 

parceria e sensibilização. 

A título de exemplo é relevante mencionar a meteórica experiência bra-

sileira de institucionalização da economia criativa no âmbito do governo 

federal. No ano de 2012, oito anos após a realização da XI Conferência da 

UNCTAD com o tema da economia criativa em São Paulo, o Ministério da 

Cultura (MINC) brasileiro criou em sua estrutura a Secretaria da Economia 

Criativa, órgão federal, formado apenas por duas diretorias e um punhado 

de técnicos. Em seu curto tempo de existência, esta Secretaria elaborou um 
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plano de gestão denominado Brasil Criativo, inspirado nas orientações da 

UNCTAD e UNESCO, numa ação compartilhada com 20 Ministérios, espe-

cialistas, pesquisadores e estudiosos, gestores públicos estaduais, empresas 

e representantes da sociedade civil. No entanto, mantendo a tradição de 

instabilidade das políticas culturais brasileiras, esta Secretaria sofreu des-

continuidade em agosto de 2013, com a destituição da Secretária Cláudia 

Leitão, gestora pública que idealizou e iniciou a execução da política para 

a economia criativa no MINC. Por fim, em 2015, a Secretaria da Economia 

Criativa foi extinta da estrutura do Ministério, numa medida involutiva do 

atual ministro.

Sob essa perspectiva é relevante ter em tela que os desafios infraestruturais, 

de investimentos, governança, coleta de dados, para instaurar a economia 

criativa nos países em desenvolvimento são passíveis de serem transpostos 

sem grande delonga, desde que antes sejam conscientizados e sensibiliza-

dos os atores principais da formulação e implementação das políticas. 

Antes de desenvolver políticas para economia criativa, toda e qualquer na-

ção, seja ela desenvolvida ou não, precisa reconhecer e assumir esta opção, 

ou corre o risco de dispersar esforços e recurso em ações isoladas, pontuais 

e de baixa efetividade, muito aquém de uma política.

Considerações finais

A Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento apre-

senta como os três pilares do seu trabalho em torno da economia criativa a 

construção de consensos, a análise de políticas orientadas e a cooperação 

técnica. Em termos, não é possível objetar a relevância dos dois relatórios 

sobre economia criativa publicados pela agência, no intento de cumprir o seu 

papel.  Como também não é possível olvidar o papel subjacente à elaboração 

destes relatórios, de aproximação e conciliação com cinco outras agências 

do sistema ONU. Há inclusive registro nestes documentos da existência de 

um Grupo informal de multiagências das Nações Unidas para a indústria 
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criativa, composto por ILO (Organização Internacional do Trabalho), ITC, 

UNCTAD, UNDP, UNESCO e WIPO, que teria se reunido por duas vezes em 

2004. 

Há de se considerar numa próxima reflexão, no entanto, se os esforços 

empreendidos pela ONU não têm, nos últimos anos, se dispersado ou des-

focado da temática da economia criativa. Não foi possível nesse intento 

considerar esta abordagem. Sem o protagonismo dos organismos multilate-

rais na disseminação de tendências, estímulo ao debate e compartilhamento 

de oportunidades, as políticas públicas de um modo geral, mas, particular-

mente as políticas culturais ou transversais à cultura, tendem a fenecer.
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O PAPEL DO DESIGNER NA VALORIZAÇÃO 
DOS PRODUTOS ARTESANAIS COM BASE 
TERRITORIAL1

Cristiane Greiwe Bortoluzzi2 

Universidade de Santa Cruz do Sul

Por isso o que os dedos sempre souberam fazer de 

melhor foi precisamente revelar o oculto. O que 

no cérebro da cabeça possa ser percebido como 

conhecimento infuso, mágico ou sobrenatural, seja 

o que for que isso signifique, foram os dedos 

e os seus pequenos cérebros que lho ensinaram 

(SARAMAGO, 2000, p. 83).

As palavras do escritor português José Saramago fa-

zem referência ao trabalho artesanal, elas compõem o 

romance A Caverna (2000), no qual o autor critica à so-

ciedade contemporânea, questionando o lugar e o valor 

da cultura. A história do livro resume-se nas reflexões 

de um oleiro, Cipriano Algor, morador da área rural e 

fornecedor de louça de barro para o Centro. A sua vida 

é alterada quando os consumidores deixam de comprar 

as suas mercadorias, pois passam a preferir os produtos 

fabricados em plástico que tem um custo bem menor. O 

oleiro acompanha a desvalorização do trabalho artesa-

nal perante a supervalorização da produção industrial.

1.  Trabalho apresentado à área temática Cultura e Desenvolvimento, do I 
Congresso Internacional sobre Cultura.
2.  A autora é graduada em Design de Produto no Centro Universitário 
Franciscano e mestranda no Programa de Pós-Graduação em 
Desenvolvimento Regional da Universidade de Santa Cruz do Sul, Rio 
Grande do Sul – Brasil.
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A Caverna nos força a olhar para a globalização e sua nova or-

dem mundial, na qual as fronteiras desaparecem e o poder é controlado 

por grandes conglomerados econômicos. A obra de Saramago, a partir das 

inquietações do oleiro Cipriano Algor, faz uma clara referência a hege-

monia do capitalismo perante o enfraquecimento das particularidades: o 

utensílio de plástico suprimiu a produção artesanal em barro. Etges (2013) 

ao abordar o desenvolvimento regional afirma que dois enfoques se desta-

cam no debate: no primeiro, conforme as relações de produção capitalistas 

se fortalecem, as regiões tenderiam a sumir devido ao desaparecimento das 

especificidades que as originaram; para o segundo,  tais  desigualdades  são  

resultantes  da  própria  lógica  econômica capitalista que ao concentrar 

capitais e rendas provoca a exclusão econômica, social e geográfica.

Enquanto para o primeiro enfoque as desigualdades regionais e a 

própria região são tomadas como obstáculos a serem superados ou 

descartados, para o segundo, são tidas como particularidades que po-

dem e devem ser potencializadas, como forma alternativa e endógena 

de desenvolvimento regional (ETGES, 2013, p. 86).

O primeiro enfoque foi e continua sendo preponderante (ETGES, 2013). E, 

é nele que Cipriano e sua produção então inseridos, demostrando a tensão 

que se cria entre o global e o regional, e que reflete em todas as dinâmicas 

do capitalismo. Neste sentido, este estudo tem como objetivo analisar quais 

são os efeitos dessa tensão sobre a relação do design com o artesanato, consi-

derando que uma sociedade pode ser conhecida pelos artefatos que produz 

e consome, desse modo, os objetos podem ser considerados ao mesmo 

tempo produto e reflexo da história cultural, política e econômica de de-

terminado grupo social (NORMAN; DRAPER apud ONO, 2006). Assim, 

a formação cultural de uma sociedade está vinculada com a produção 

de seus bens e valores (FACHONE, 2012), “e que, através das coordena-

das de tempo e espaço, caracterizam as identidades de seus membros” 

(CIPINIUK; PORTINARI; BOMFIM, 2008, p. 61). Para compreender a rela-

ção entre o design e o artesanato este trabalho propõe uma revisão teórica. 

Inicialmente, será abordado a questão do artesanato enquanto uma produ-
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ção vinculada ao território e que sintetiza conflitos na sua incorporação ao 

capitalismo. Após, será apresentada uma definição de design, salienta-se 

que esta é uma tarefa complexa, para tanto, a definição proposta aqui, 

busca expressar as multifaces do design pela visão do profissional. Espera 

assim, entender os momentos distanciamentos e aproximações entre o de-

sign e a produção artesanal.

1. Artesanato: um produto do território

Saramago (2000) em seu livro A Caverna descreve a desvalorização do 

trabalho artesanal do oleiro Cipriano Algor perante a massificação e uniformi-

zação de produtos globalizados impostos pelo discurso capitalista, levando 

o artesanato adequar-se aos novos desejos de consumo. Canclini (1983, 

p. 52), exemplifica essa questão com os “artesãos que incorporam aos seus 

objetos a icnografia da arte culta ou dos veículos de comunicação de 

massa, como os zapotecos3 de Teotitlan del Valle, em Oaxaca, que tecem 

estampas com imagens de Klee e Picasso”.

A situação apontada por Canclini repete-se no Brasil, fazendo com que 

instituições públicas e privadas promovam ações de apoio voltados para 

a valorização desta produção, para tanto, o conceito de artesanato é ampla-

mente discutido no âmbito do poder público, privado ou acadêmico, a fim 

de garantir uma atuação eficiente destes programas.

Durante o Seminário Internacional Design Sem Fronteiras, realizado em 

1996 em Bogotá, no qual estiveram presentes os representantes do Conselho 

Mundial de Artesanato - WWC4, Eduardo Barroso Neto, incentivador do de-

sign e do artesanato no Brasil, propôs “[...]compreender como artesanato 

toda atividade produtiva de objetos e artefatos realizados manualmente, 

ou com a utilização de meio tradicionais ou rudimentares, com habilidade 

destreza, apuro técnico, engenho e arte” (BARROSO NETO, 2015).

3.  Zapotecos chegaram no Vale Central de Oaxaca, México, por volta de 1400 a.C. Na época pré- 
colombiana foram uma das mais importantes civilizações mesoamericanas (ORTIZ, 2006).
4.  World Craft Council

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9-colombiano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9-colombiano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mesoam%C3%A9rica
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O Termo de Referência de atuação do Sistema Sebrae no Artesanato 

(SEBRAE, 2010), ao trazer um breve panorama conceitual da atividade 

define algumas categorias de artesanato que tem os seguintes pontos con-

vergentes: todos os produtos passam por transformação da matéria-prima; 

há predomínio da produção manual; e possuem identidade cultural e 

regional (SANTANA; 2012).

Desse modo, pode-se considerar consistente a definição de produtos 

artesanais adotada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, 

a Ciência e a Cultura – UNESCO, em 1997:

Produtos artesanais são aqueles confeccionados por artesãos, seja 

totalmente a mão, com uso de ferramentas ou até mesmo por meios 

mecânicos,  desde  que  a  contribuição  direta  manual  do  artesão per-

maneça como o componente mais substancial do produto acabado. Essas 

peças são produzidas sem restrição em termos de quantidade com o 

uso de matérias-primas de recursos sustentáveis. A natureza especial 

dos produtos artesanais deriva de suas características distintas, que 

podem ser utilitárias, estéticas, artísticas, criativas, de caráter cultural 

e simbólicas e significativas do ponto de vista social (UNESCO apud 

BORGES, 2011, p. 21).

A compreensão da produção artesanal exige, principalmente, observação da 

prática que origina o seu processo de criação, pois, dependendo do contexto 

de quem a faz, essa atividade ganha sentidos diversos (CANCLINI, 1983). 

Assim, o artesanato deve ser considerado produto regional. Krucken no 

livro Design e Território: valorização de identidades e produtos locais traz a 

definição de produto local55, como

5.  O conceito adotado por Krucken, neste trabalho será incorporado ao produto regional, mesmo 
sabendo a que muitas vezes os termos locais e regionais são utilizados como sinônimos de forma 
equivocada na discussão do desenvolvimento regional.
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manifestações culturais fortemente relacionadas com o território e 

a comunidade que os gerou. Esses produtos são resultados de uma 

rede, tecida ao longo do tempo, que envolve recursos da biodiversidade, 

modos tracionais de produção, costumes e também hábitos de consu-

mo (KRUCKEN, 2009, p. 17)

Neste contexto, é imprescindível observar a identidade cultural a partir do 

território. Pecqueur (2005), considera duas formas distintas de território: o 

território dado e o território construído. No primeiro, “postula-se o território 

como preexistente” (PECQUEUR, 2005, p. 12), desconsiderando a sua 

origem e as condições de sua constituição, ou seja, ele é uma decisão político-

--administrativa imposta de cima para baixo. Já no segundo, “o território 

é o resultado de um processo de construção pelos atores” (PECQUEUR, 

2005, p. 13). Ao pensar em território construído, deve-se considerar as 

fronteiras sociais e simbólicas que são determinadas pelos atores sociais 

conforme a sua identidade. Na construção territorial, essas fronteiras sim-

bólicas tornam-se limites territoriais (FLORES, 2006).

Salienta-se que, a cultura local é importante na formação da identidade ter-

ritorial, no entanto, não deve ser considerada enquanto um contorno rígido 

e sim, como uma permanente construção resultante da memória coletiva 

e das relações sociais e de poder entre interações regionais e globais.

Desse modo, o pensamento sobre território e identidade cultural não 

está marcado pela ideia de se voltar os olhos para algo que é dado pelo 

passado, mas que se configura num processo contínuo de transforma-

ções proporcionado pelas relações sociais (com o local e o global), o que 

significa relações de poder, e na relação destas com o acesso e uso do 

patrimônio natural local (FLORES, 2006, p. 6).

Na análise da produção artesanal deve-se considerar a relação entre 

território, identidade, cultura e mercado. Uma das questões centrais 

nessa dinâmica são os recursos e ativos territoriais. Pecqueur (2005) faz 

uma diferenciação entre dois tipos de recursos e ativos que o território 

possui: os genéricos e os específicos. Os recursos e ativos genéricos são 
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transferíveis e seu valor é um valor de troca, determinado pelo mercado, “em 

outros termos, um fator genérico é independente do ‘gênio do local’ onde é 

produzido” (PECQUEUR, 2005, p. 13). Já os ativos e recursos específicos 

são formados pela interação entre o patrimônio natural e o patrimônio 

histórico-cultural presentes no território (FLORES, 2006). Quando os 

recursos genéricos são transformados em ativos eles não produzem 

diferenciação entre territórios e nenhuma característica identitárias como 

especificidade local (FLORES, 2006).

Conforme Pecqueur (2005), o desafio das estratégias de desenvolvimento dos 

territórios consiste em apropriar-se dos recursos específicos e buscar o que 

possa constituir em potencial identificável de um território.

Desse modo, a possibilidade de formação de estratégias com base na 

diferenciação está diretamente ligada à compreensão de quais são os re-

cursos específicos disponíveis e da capacidade de organização de ações 

que promovam o território a partir das diferenças proporcionadas por es-

sas especificidades (FLORES, 2006, p. 8).

Os recursos específicos salientam a importância dos produtos com identi-

dade territorial para o desenvolvimento, considerando que a globalização, 

no âmbito da produção, permitiu uma linearidade de produtos genéricos 

de diferentes qualidades. Assim, as diferentes regiões buscam afirmar a 

sua identidade produtiva frente aos processos impostos pela sociedade ca-

pitalista fazendo uso de suas especificidades territoriais. Krucken (2009) 

afirma ser necessário criar condições para potencializar esses recursos, 

contribuindo com a proteção do patrimônio cultural e agregando valor 

aos produtos regionais, ações que podem ser decorrentes da atuação de um 

designer.

2. Design: valorização ou comercialização da identidade regional?

Segundo o International Council of Societies of Industrial Design (apud 

PICHLER; MELLO, 2012, p. 3), o design
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visa ampliar a sustentabilidade global e a proteção ambiental (ética 

global); oferecer benefícios e liberdade para a comunidade humana 

como um todo, usuários finais individuais e coletivos, protagonistas da 

indústria e do comércio (ética social); apoiar a diversidade cultural, 

apesar da globalização do mundo (ética cultural) e dar aos produtos, 

serviços e sistemas, formas que expressem (semiologia) e sejam coe-

rentes (estética) com a sua própria complexidade.

O conceito proposto pelo ICSID é o mais representativo na esfera inter-

nacional, pois apresenta o design como uma atividade responsável por criar 

produtos considerando todas as suas interfaces, seu ciclo de vida e a relação 

do objeto com o usuário e a sociedade, não se restringindo apenas à 

questão funcional ou estética, e sendo ainda, um elemento diferencial e 

decisivo nas relações econômicas e culturais.

O design está no centro da relação entre economia e cultura. Porque 

produz signos e símbolos que se intercambiam comercialmente e se 

consomem pelo valor que adquirem na sociedade. Este valor é precisa-

mente o Design (GOMEZ BARRERA apud PICHLER; MELLO, 2012, p. 4).

Frente ao processo de homogeneização e padronização impostos pela 

globalização, há uma crescente atuação do designer, mas não mais desti-

nada a massificação e uniformização de produtos, como aqueles que 

depreciaram a produção de Cipriano Algor, e sim, voltada para a produção 

artesanal e valorização de identidades territoriais, criando “diferenciais 

competitivos e atributos de valor simbólico aos produtos, a fim de manter as 

culturas tradicionais vivas, porém, integradas ao mundo contemporâneo” 

(PICHLER; MELLO, 2012, p. 4).

Borges (2011) ao abordar as ações de requalificação do artesanato, 

afirma que ainda existe o senso comum de que os designers atuam apenas 

na estética de produtos e serviços, “ no entanto, pelo caráter trans e mul-

tidisciplinar da atividade, bons designers tem tido uma atuação ampla, 

sendo capazes de interagir com desenvoltura em equipes e competências 

distintas” (BORGES, 2011, p. 133). Havendo uma mudança na situação do 
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designer: de autor de um produto para um agente capaz potencializar as 

particularidades de um território. No entanto, Borges questiona “até onde 

se pode ir nessa interferência? ” (BORGES, 2011, p. 138).

Há que se considerar alguns aspectos ao analisar essas questões. Res-

gatas e preservar, verbos frequentemente conjugados quando se fala de 

artesanato, implicam congelar algo, petrificá-lo. No entanto, todas as 

coisas vivas estão em eterna mudança. Os artesãos não estão numa 

redoma, imunes a qualquer influência exterior. Em interação com o 

mundo à sua volta, estão se transformando continuamente e, muitas 

vezes, transformando o seu próprio trabalho. Decidir, desde uma visão 

de fora, preservar algo a qualquer custo pode ser considerado uma espécie 

de condenação à imobilidade e, portanto, à morte (BORGES, 2011, p. 138).

Deve-se reconhecer que as práticas culturais são dinâmicas e que mesmo de 

modo equivocado elas estão atreladas às diretrizes impostas pelo merca-

do. Em comunidades sem atuação de programas de intervenção, o principal 

agente indutor de mudanças é o comprador que “muitas vezes, não tem 

escrúpulo, podendo encomendar réplicas de Mickey no meio do sertão” 

(BORGES, 2011,

p. 139). Mas, essa discrepância da realidade, não é restrita ao com-

prador, designers contratados para auxiliar na revitalização do artesanato 

muitas vezes não estão atentos à realidade regional.

Para tentar resolver essa questão, os programas utilizam modelos de 

metodologias, um deles, amplamente aplicado, inicia com um levan-

tamento icnográfico das referências naturais e construídas da região, pois 

acredita-se que o profissional externo perceberá aquilo que passa desperce-

bido por aqueles que já estão habituados com aquelas referências, porém 

muitas vezes o olhar é superficial, e o designer passa a oferecer ao ar-

tesão uma identidade que não é sua, sob a justificativa de que a cultura é 

dinâmica. No entanto, deve-se considerar que as identidades culturais 

tem tempo e espaço, elas são uma construção coletiva. Nesse sentido, o 
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consultor externo deve “ser um facilitador das conversas, um estimulador 

das descobertas, mas nunca com a receita pronta. A ‘descoberta’ tem de 

ser compartilhada, caso contrário não é absorvida pelo artesão: não ‘bate’, 

não há identificação” (BORGES, 2011, p. 143).

Porém, na prática, parece que o designer busca as singularidades de um 

local e as utiliza para renovar esteticamente a produção artesanal, nesse sen-

tido o objeto é entendido somente dentro das relações de mercado, trazendo 

apenas benefícios unilaterais. O resultado dessa relação é um produto sem 

expressão, pois aparece enquanto uma produção local que não se comunica 

com o global. Percebe-se assim, que não é a atuação do designer em si que 

pode transformar o saber-fazer em potencialidade, e sim, o modo como se 

dá essa atuação.

3. Conclusão

A aproximação do design com o artesanato deve ser cautelosa. Essa re-

lação deve se estabelecer a partir da troca de experiências, pautada na cultura 

e no respeito a essência da produção. A designer Heloísa Crocco destaca que 

o artesão é um conhecedor nato dos recursos materiais e nas tradições 

empregadas na produção de artefatos, destacando-se pela informalidade 

e o empirismo no trabalho (CROCCO apud FACHONE, 2012). Cabe ao 

designer respeitar a essência da produção, reconhecendo as virtudes do 

artesanato e procurando perceber a riqueza e a criatividade deste trabalho.

Borges (2011, p. 145) afirma que muitas vezes a intervenção adequada con-

siste, em apenas ajudar o artesão a ver, a aperfeiçoar aquilo que já faz. Mas 

para isso, o designer deve compreender o artesanato como o “fruto da mão 

do ser humano e depositário de sua cultura complexa” (NEMER apud 

BORGES, 2011, p. 145). O designer não deve crer que tem o poder de mudar 

a realidade. A partir do diálogo e da compreensão, deve atuar como uma 

gente de olhar externo preparado para aprender e apoiar, servindo como um 

ponto de mediação entre o regional e global, ou seja, deve contribuir para a 

comunicação de valores regionais à consumidores globais.
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CULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL: 
NARRATIVAS DA CULTURA SERTANEJA NA 
COMUNICAÇÃO POPULAR E DESENVOLVIMENTO 
RURAL EM COMUNIDADES DO SEMIÁRIDO BAIANO

Luciana Mendonça Rios1 

Universidade Federal da Bahia

Resumo

Nos últimos anos, organizações da sociedade civil tem  de-

senvolvido ações que buscam construir uma nova concepção 

simbólica. Associado a isso, ações de comunicação popu-

lar e comunitária buscam fortalecer esse novo discurso, por 

meio de narrativas de valorização da cultura local e do ser-

tão como uma região de diversas riquezas e potencial para 

um desenvolvimento viável.

Palavras-chave: cultura, desenvolvimento, comunicação.

O Semiárido brasileiro que permanece, culturalmen-

te, no imaginário e no cotidiano das pessoas é de 

um cenário de seca e sofrimento. A região parece 

invisível até que alguma estiagem se abata sobre ela 

e se comece a perpetuar imagens de terra rachada, 

de miséria, de crianças desnutridas, de fome, de êxodo, 

de pessoas incapazes e da indústria da seca, em detri-

mento da riqueza cultural e da biodiversidade existente 

na caatinga.

A comunicação midiática entra como um fator deter-

minante nesse contexto, preconizando uma identidade 

do Semiárido e do sertanejo através de discursos que 

1.  Universidade Federal da Bahia (UFBA). Programa Multidisciplinar de 
Pós-Graduação em Cultura e Sociedade. lumrios@gmail.com
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cristalizam a imagem da seca, do atraso e da estagnação social. Através 

desses discursos o Brasil vai conhecendo a imagem de um Sertão seco e de 

um nordestino sofrido e fragilizado.

Dados oficiais do Ministério da Integração revelam que o Semiárido 

Brasileiro abrange uma área de 969.589,4 km² e compreende 1.133 mu-

nicípios de nove estados do Brasil: Alagoas, Bahia, Ceará, Minas Gerais, 

Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. Nessa região, 

vivem mais de 20 milhões de pessoas, de acordo com o Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE).

Apesar do enorme potencial da natureza e do seu povo, o Semiárido é 

marcado por grandes desigualdades sociais. Segundo o Ministério da 

Integração Nacional mais da  metade (58%) da população pobre do país vive   

na região. Caracterizada por prolongado período seca, irregularidade de 

chuvas, semiaridez do clima e alta taxa de evapotranspiração, a região 

é marcada por uma histórica estrutura concentradora de renda, riquezas, 

água e terra.

No entanto, na luta diária pela sobrevivência, mulheres e homens do 

Semiárido, donos de um saber adquirido a partir da vivência e observação 

da natureza, aprenderam a conviver com o meio ambiente, com os ciclos 

das chuvas, o comportamento das plantas, dos animais e as características 

do clima e do solo.

Nas últimas décadas, entretanto, outro discurso sobre a realidade do 

sertanejo e as alternativas sustentáveis de desenvolvimento do semiárido 

brasileiro surge associado a um conjunto de ações de organizações da 

sociedade civil, que vem mostrando uma nova concepção simbólica do 

Semiárido, mais positiva. Diversas famílias agricultoras passaram a 

atuar e experimentar alternativas baseadas na ideia de que é possível e 

necessário conviver com a seca.
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A experimentação concreta de viabilização de projetos alternativos ressalta 

a possibilidade de conviver com dignidade com o Semiárido, desde que 

haja vontade política e ações voltadas sistematicamente para o desenvol-

vimento local sustentável, como, por exemplo, a construção de cisternas, 

tanques de captação e armazenamento da água das chuvas para consumo 

humano.

A partir destas iniciativas são apontadas novas formas de dizer e fazer 

este espaço do Semiárido. Em contraposição ao Sertão atrasado e vítima 

da seca, os movimentos locais iniciam um novo discurso de convivência 

e potencialização dos recursos locais, na ideia de reconstruir o cenário do 

Sertão, ainda estigmatizado pelo chão rachado em que sobrevive uma 

população de miseráveis. Uma região que passa a aparecer como um 

território de possibilidades.

Nesse contexto, ações de comunicação popular apostam numa narrativa 

que valoriza cultura local e a construção de um novo imaginário de 

Semiárido e da identidade sertaneja, como uma região com riquezas 

naturais e humanas, na tentativa de promover mobilização social e desen-

volvimento das comunidades rurais.

Marilena Chauí reflete sobre a importância da questão do discurso com-

petente como um discurso no qual os interlocutores são previamente 

reconhecidos e autorizados a ter lugar privilegiado de fala.

“O discurso competente é aquele que pode ser proferido, ouvido e 

aceito como verdadeiro ou autorizado (...). O discurso competente 

é o discurso instituído. É aquele no qual a linguagem sofre uma res-

trição que poderia ser assim resumida: não é qualquer um que pode 

dizer a qualquer outro qualquer coisa em qualquer lugar e em qualquer 

circunstância”. (CHAUÍ, 2000)
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Neste sentido, o discurso cria, difunde e legitima o “sentimento de perten-

cimento” e a coesão social. O acesso e a produção local de informação 

configuram-se como elemento central nas discussões de ressignificação 

da cultura local.

Dados oficiais do Ministério da Integração revelam que o Semiárido 

Brasileiro abrange uma área de 969.589,4 km² e compreende 1.133 mu-

nicípios de nove estados do Brasil: Alagoas, Bahia, Ceará, Minas Gerais, 

Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. Nessa região, 

vivem mais de 20 milhões de pessoas, de acordo com o Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE).

Apesar do enorme potencial da natureza e do seu povo, o Semiárido é 

marcado por grandes desigualdades sociais. Segundo o Ministério da 

Integração Nacional mais da metade (58%) da população pobre do país 

vive na região. As contradições e injustiças que permeiam a região podem 

ser percebidas inclusive no acesso à renda, que reflete também uma forte 

desigualdade de gênero.

Metade da população no Semiárido, ou mais de dez milhões de pessoas, 

não possui renda ou tem como única fonte de rendimento os benefícios 

governamentais. Na sua maioria mulheres. Caracterizada por prolongado 

período seco, irregularidade de chuvas, semiaridez do clima e alta taxa de 

evapotranspiração, a região é marcada por uma histórica estrutura concen-

tradora de renda, riquezas, água e terra.

Os mais afetados por esta situação são as mulheres e os jovens com autono-

mia financeira reduzida e falta de oportunidades na região para geração 

de renda. No entanto, na luta diária pela sobrevivência, mulheres e ho-

mens do Semiárido, donos  de um saber adquirido a partir da vivência e 

observação da natureza, aprenderam a conviver com o meio ambiente, com 

os ciclos das chuvas, o comportamento das plantas, dos animais e as carac-

terísticas do clima e do solo.
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A concepção de território rural traz a ideia de um espaço físico, geografi-

camente definido, a partir de critérios como o ambiente, a economia, 

a sociedade, a cultura, a política e uma população, onde se pode distinguir 

elementos de identidade e coesão.

A dimensão territorial surge, então, como fator importante no processo 

de desenvolvimento, introduzindo novas abordagens, em que o território 

não é visto apenas como espaço físico, mas o ambiente em que exercem 

formas específicas de interação social e tecem redes de relações e atores 

para a constituição de empreendimentos inovadores, fenômeno que vem 

sendo designado de capital social (PUTNAM, 1993).

Nessa abordagem, destaca-se a consideração de um “sentimento de 

pertencimento” na definição territorial, levando em consideração, mais  

que elementos econômicos ou geográficos, as representações políticas e 

socioculturais. Mais que uma definição arbitrária, ou tecnoburocráti-

ca, compor um território deve levar em consideração o reconhecimento 

cultural.

Poucos termos são tão complexos de definição e de compreensão como 

a palavra cultura. Qualquer tentativa de abarcar a cultura dentro de 

uma definição restrita parece cair em conflito com uma multiplicidade de 

conceitos.

Um dos seus significados originários vem do termo cult, que em inglês 

designa o cultivo, o cuidado. Inicialmente, o cuidado com a terra, com 

a lavoura. Marilena Chauí (2009) lembra que ao longo da história, esse 

sentido foi se perdendo e, no século XVIII, o conceito de cultura ressurge 

com a Filosofia da Ilustração como sinônimo de civilização e passa ser en-

carada como “um conjunto de práticas (artes, ciências, técnicas, filosofia, 

os ofícios) que permite avaliar e hierarquizar o valor dos regimes políticos, 

segundo um critério de evolução.” (CHAUÍ, 2009).

A partir do século XIX, com a filosofia alemã, há uma ruptura da cultura 

com a natureza, tornando-se uma referência essencialmente humana.
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“...o termo cultura passa a ter uma abrangência que não possuía antes, 

sendo agora entendido como produção e criação da linguagem, da 

religião, da sexualidade, dos instrumentos e das formas do  trabalho, 

dos modos da habitação, do vestuário e da culinária, das expressões 

de lazer, da música, dos sistemas de relações sociais – particu-

larmente os sistemas de parentesco ou estrutura da família – das 

relações de poder, da guerra e da paz, da noção de vida e morte. A 

cultura passa a ser compreendia como o campo em que os sujeitos hu-

manos, elaboram símbolos e signos, instituem as praticas e os valores, 

definem para si próprios o possível e o impossível, a direção da linha do 

tempo (passado, presente e futuro), as diferenças no interior do es-

paço (percepção do próximo e do distante, do grande e do pequeno, 

do visível e do invisível), os valores – o verdadeiro e o falso, o belo e o 

feio, o justo e o injusto – que instauram a ideia de lei e, portanto, do 

permitido e do proibido determinando o sentido da vida e da morte 

e das relações entre o sagrado e o profano”. (CHAUÍ, 2009).

A partir dessa noção de cultura nas sociedades modernas, Roberto 

DaMatta (2012), traz uma dualidade no conceito, em que um sentido da 

cultura se confunde com a noção de progresso, civilização, refinamento, 

e outro que se refere aos costumes, hábitos e manifestações humanas. 

Considera-se aqui a cultura enquanto modos de viver e de pertencer a uma 

coletividade, a uma comunidade, interagindo com as dimensões da cultu-

ra sob o ponto de vista da antropologia, trazidas por DaMatta:

“Primeiramente, ela serve para demarcar o processo simbólico por 

meio da qual a humanidade se diferencia da animalidade e da natureza...

Nesse nível, humanidade e cultura são dois elementos indissoluvel-

mente ligados...Num segundo nível, a ideia de cultura diz respeito a 

estilos de vida. A modos de viver e de pertencer a uma dada coletivi-

dade. Aos estilos de classificar, atuar, construir e refletir o mundo. Ela 

aponta para conjuntos de ideias destinadas a explicar a perda, o sofri-

mento, a bonança e, sobretudo, a nossa  quase sempre inconfortável 

consciência de quem somos. Da nossa finitude e na nossa quase total 
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incapacidade para sairmos de nossos idiomas, momentos históricos, 

preconceitos sociais e valores morais. Nesse sentido, cultura é valor 

e ideologia: ela denuncia o nosso privilegio de negar e de refazer o 

mundo.”(DA MATTA, 2012)

No âmbito da cultura, se constroi o processo de dissociação da expe-

riência produtiva da esfera da narração, da linguagem, do discurso, que 

constitui a forma como o homem compreende e se percebe no mundo. 

Uma visão que concebe a cultura como elemento indissociável da vida so-

cial e do desenvolvimento, recoloca o homem no lugar central do processo 

de produção da realidade concreta. A formação da consciência, dos valores 

e costumes governada pela atividade humana em sociedade.

Para Barros (2007), a cultura gera desenvolvimento humano porque forne-

ce instrumentos de conhecimento, reconhecimento e autoconhecimento. 

Ou seja, porque gera identidade (BARROS, 2007, p. 6). A noção de 

desenvolvimento, que esteve  pautada  por  décadas  na  concepção  de  mo-

dernização  e  progresso,  é pontuada pelo autor como uma tríplice relação 

entre cultura e desenvolvimento:

a. dimensão política – a cultura cria as condições para a vida coletiva, por-

tanto, funda a experiência pública;

b. dimensão social – a cultura é condição para o exercício da cidadania 

pensada como inclusão e pertencimento;

c. dimensão econômica – a cultura é geradora de renda.

Os modelos clássicos comunicacionais percebem a dimensão comunica-

tiva como o processo em que um emissor é responsável pela transmissão 

de códigos e mensagens a um receptor passivo.

Ainda que estes conceitos tenham passado por transformações, em que 

o receptor é também considerado como elemento que interfere na elabo-

ração e significação da mensagem, principalmente quando a consideração 
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é de um receptor- consumidor, persiste uma visão tecnicista, utilitarista, 

e unilateral da comunicação, num processo reduzido à transmissão ou 

recepção de mensagens codificadas.

A ideia do campo das mídias ou media como espaço privilegiado da 

modernidade está atrelada a esta percepção que reduz a experiência 

comunicacional à dimensão tecnológica. É a comunicação midiática como 

a instituição de mediação social, política e cultural da modernidade, com 

dispositivos formais e informais de legitimação fluida e disseminada, 

assentado na elaboração, gestão, difusão e sanção de valores fundamentais 

do mundo fragmentado.

A comunicação enquanto difusor e legitimador dos mecanismos e efeitos 

da globalização é parte fundamental no processo de afirmação das culturas 

hegemônicas, a partir dos usos e concepções historicamente construídos 

enquanto aparato técnico. Mas que também podem ser reapropriados 

como estratégia fundamental na ressignificação e valorização das identi-

dades locais, ferramenta na constituição de redes e mobilização de atores 

sociais, além de elemento capaz de promover a circulação e difusão de 

informações de interesses comunitários e a mobilização popular.

Sob esta perspectiva da comunicação na contemporaneidade, os proces-

sos comunicativos se configuram como um elemento novo e estratégico no 

processo de desenvolvimento territorial participativo. A comunicação como 

espaço de expressão e construção dos sentidos.

Se a comunicação pode ser compreendida como elemento inerente e fun-

damental a todo ser humano, e não apenas como aparato ou extensão 

tecnológica, pode-se afirmar que a ação comunicacional deveria ser enten-

dida pelo Estado como direito universal e inalienável. Um entendimento da 

comunicação e da cultura como direitos fundamentais que possibilitam e 

ampliam o acesso a outros direitos sociais, políticos e civis.
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É a partir dessa concepção que surge uma série de iniciativas e mobilizações, 

que começam a ganhar força, volume e visibilidade como o movimento 

das rádios comunitárias, do software livre, de produção de mídia indepen-

dente, dentre outros.

Reagindo ao controle burocrático dos meios, expande-se a criação de 

uma série de emissoras comunitárias que buscam atuar como elemento 

fomentador e articulador da organização dos agentes sociais na construção 

do desenvolvimento e da identidade da comunidade.

A partir da relação cotidiana da informação com a vida política e produtiva 

se configura a possibilidade de um novo fazer comunicação, trazendo uma 

nova maneira de se fazer comunicação: uma comunicação popular.

A comunicação popular, também denominada de alternativa, participativa, 

horizontal, comunitária e dialógica, representa uma forma alternativa de 

comunicação, que tem origem nos movimentos populares dos anos 1970 e 

1980, tanto no Brasil como na América Latina. Cecília Peruzzo (2006) ex-

plica que não é qualquer tipo de mídia, mas um processo de comunicação 

que emerge da ação dos grupos populares e tem um caráter mobilizador.

“Em síntese, a comunicação popular e alternativa se caracteri-

za como expressão das lutas populares por melhores condições de 

vida que ocorrem a partir dos movimentos populares e representam 

um espaço para participação democrática do “povo”. Possui conteúdo 

crítico-emancipador e reivindicativo e tem o “povo” como protagonista 

principal, o que a torna um processo democrático e educativo. É um 

instrumento político das classes subalternas para externar sua con-

cepção de mundo, seu anseio e compromisso na construção de uma 

sociedade igualitária e socialmente justa.”. (PERUZZO, 2006)

Com o aumento de inciativas de comunicação popular desenvolvidas pe-

las organizações e movimentos sociais do Semiárido, elas passam a ser 

menos combativas e a incorporar também o lúdico, a cultura.



Cultura e desenvolvimento rural: narrativas da cultura sertaneja na comunicação 
popular e desenvolvimento rural em comunidades do semiárido baiano874

Os instrumentos de comunicação popular tem se tornado aparatos que 

contribuem com o registro, sistematização e disseminação de experiências 

de convivência com o Semiárido, contribuindo para o fortalecimento e 

valorização da cultura sertaneja e construção de uma identidade de um 

semiárido rico e diverso.

A construção do discurso e da narrativa, ferramenta essencial na criação 

e legitimação do entendimento do mundo e da forma como ele se constitui, 

é também um ambiente de disputa. Gramsci atenta para o papel dos inte-

lectuais - produtores, organizadores e difusores do discurso em que os 

grupos sociais, para se legitimarem socialmente no mundo da produção 

econômica, produzem seus próprios intelectuais. Ou seja, se esforçam 

em construir os atores legitimados do discurso, que darão sustentação ao 

pensamento e à ação dominante.

A comunicação convertida em elemento de disputa na ressignificação e va-

lorização das culturas locais, na constituição de redes e mobilização de 

atores sociais, capaz de promover a circulação e difusão de informações 

de interesses comunitários.

Enfim, o lugar de enunciação do discurso que cria, difunde e legitima o 

sentimento de pertencimento, a coesão social e as formas de interação 

do homem com o mundo em seu território cotidiano é o locus das disputas 

contemporâneas.

Aos movimentos sociais locais, empenhados no contradiscurso, a co-

municação popular apresenta-se como estratégia de reafirmação dos ritos, 

ritmos e significações locais, e transformação dos valores de subserviên-

cia, motivando a convivência emancipatória com o Sertão, valorizando 

a cultura local e construindo uma identidade e representação de um 

Semiárido de possibilidades.
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