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ABS TRACT 

 
Beyond the materiality of constructions, the knowledge of traditional construction 

wisdom plays a crucial role in the study of vernacular architecture. This knowledge 

allows us to connect with the historical and cultural trajectory of a community and its  

expression through the construction of dwellings. From a historical, cultural, and 

architectural perspective, this work documents the processes that constitute the 

traditional construction knowledge of housing in the quilombola community of S aco 

 

main objective of this work was to gather current and historical information about the 

processes that characterize their traditional construction knowledge from the people 

of these communities and to document them, aiming to appreciate their traditions and 

customs. 
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1.  
 

 da  de valores e a geometria da forma, a arquitetura  uma 

 cultural, e para  da unidade da  existe um aspecto 

 

 e  do  Ao arquiteto, cabe ir  da  e 

 do  voltada para conceitos formais, e se permitir explorar a 

pluralidade cultural presente na arquitetura produzida pelo povo, dando luz a 

saberes tradicionais pouco conhecidos. 

De acordo com Weimer (2005), a arquitetura popular esteve por muito tempo 

  

 

comunidades remanescentes de quilombos - situadas principalmente nas zona rural, 

 

existem poucos registros sobre a sua sabedoria construtiva. E m conformidade, as 

  

 

essencial para preservar a autonomia das pessoas nos processos, pois o saber 

 tende a se sobrepor e desvalorizar o saber tradicional, produzido 

coletivamente. 

Conforme mostram estudos, a  

 

 

jovens e adultos, acontece a 
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 pelas  anteriores.   como a 

o 

 

 

na  de conhecimento entre diferentes  de comunidades 

tradicionais. 

 

 

rural do  segundo dados do IBGE (2010),  importante aprofundar o 

entendimento da realidade rural por me  

permitido conhecer os saberes tradicionais envolvidos nas  cotidianas 

referentes ao construir, morar, produzir e se relacionar. As pesquisas referentes  

moradia  

a  de aspectos relacionados a este quesito. 

O  Quilombola de S aco das Almas,  

Cultural Palmares em 2004,  formado por seis comunidades, localizadas nos 

 de Brejo (Vila das Almas, Faveira,  Raimundo/Boa  

 

 

 

 

junto  sua ideologia de   capitalista e individual em 

 

coletiva  a natureza. 

E sse confronto vai  da ideologia e na  observam-se que o 

 

monocultura da soja e uso  de  levando  perda de 

 

com os quais produzem suas casas e  

edificadas com terra e madeira, isso afeta ambiente, o modo e  de 

 

Almas resiste   e conflitos, organizando-se coletiva em grupos que 

buscam garantir seus direitos territoriais e reproduzindo entre  suas 

 culturais, que podem ser interpretadas como festividades,  a 
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estudo, registro e  dos saberes construtivos tradicionais dessa 

 

sistematizar o saber tradicional local e fortalecer a sua  entre as 

comunidades. 

 a partir de tais  este trabalho busca registrar os saberes 

 

 

forma de gerir e utilizar os recursos naturais presentes no  nas  

e a  da casa, com vistas   daquela sabedoria popular 

 

na  e por processos de  

A metodologia utilizada no presente trabalho consiste em quatro momentos, o 

primeiro de   sobre o tema, o segundo equivale ao 

levantamento de dados para o trabalho de campo, o terceiro momento foi o de 

 

 

-  

conceito o e  do tema da  quilombola no Brasil e no 

 incluindo a coleta e  das  

fontes  tanto em termos nacionais, quanto no  Para a 

com autores que estudam os conflitos e 

 

(Furtado, 2013), dados sobre a  

territoriais e ambientais (Viana, 2018), pesquisa sobre a  

da moradia popular tradicional maranhense (Burnett, 2019),  sobre a 

 da moradia popular no  (Burnett, 2020),  de dados 

sobre as moradias em S aco das Almas (Nogueira, 2021). 

As premissas para  dos instrumentos de levantamento, 

 

 que permitem abertura para 

 

 

e  dos instrumentos pensados para sua  e  

S eguido pela orga  

 

 

adotado. 
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no  de dois anos na  de bolsista, do projeto de pesquisa 

 DE S E NVOLVIME NTO  E  TE CNOLOGIAS  S OCIAIS : 

Redes de Conhecimento e  S aco das 

 

Territorial e E studos -  - LATE SE , coordenador pelo Professor Dr. 

d  

-lo enquanto pauta de ensino e aprendizado na academia.
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2. TE RRA,  E  COMUNIDADE  

 
2.1 Povos e comunidades tradicionais : os  quilombolas 

 
As  remanescentes de   grupos sociais cuja 

identidade  os distingue do restante da  brasileira. S ua  

 

(2006), a  de Quilombo pode ser caracteriza por: ruralidade, forma 

camponesa, terra de uso comum, apossamento secular,  a  

 de  de recursos,  de conflitos e antagonismos 

 

definida em termos de  quilombola. As comunidades 

remanescentes de quilombos  

te nova na 

 

 

comunidades tradicionalmente residentes nestas  Povos  

Comunidades Remanescentes de Quilombos, E xtrativistas, Pescadores, dentre 

outras. 

Algumas comunidades se apropriaram do termo quilombo no primeiro sentido, 

 

 

 

de acordo com S ouza (2013), os quilombos desafiam e afrontam a ordem 

estabelecida, precisam tecer e manter redes de  

integram diversos atores sociais. 

 

comum, o sentido de pertencimento a um lugar, a procura de autonomia cultural e 
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s adaptativas  que os variados grupos sociais analisados 

 

 

surge para englobar  

 de outros grupos sociais ou mesmo do E stado-  

A   podia ser complexa,  do  arroz e 

a e da 

 

colhiam e realizavam festas para homenagear suas colheitas. A face camponesa 

 

embora sejam esparsas as fontes detalhadas sobre a vida 

 

os favorecem em trocas mercantis,  disso, a  dos saques a fazendas 

e povoados funcionava como complemento (Gomes, 2015). 

Almeida (2006) menciona a  das   

   na  competente e  

-administrativos. De acordo 

com o autor, o   se reduz   nem tampouco a  

primordiais que incorporam identidades coletivas, mas envolve identidades que se 

redefinem  

  

 

 

018, p. 

43). 

A  de 1988, portanto, formaliza direitos que  haviam sido 

 

 

finalidade  a  dos  

decorrentes da  negra na  da  

2012). 

E m 2003,  

  reconhecimento,  e  das terras 

ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos de acordo com art. 
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68 do Ato das  Constitucionais  que confere  de 

propriedade definitiva aos reconhecidos, estabelece em seu art.  

 
Consideram-se remanescentes das comunidades dos quilombos os grupos 

-  
 dotados de  territoriais  com  de 

ancestralidade negra  
sofrida (BRASIL, 1988). 

 

No Brasil  mais de 2.890 comunidades descendentes de quilombolas, 

 

da Fun  Cultural Palmares (2017). A  dos remanescentes de 

quilombolas maranhenses se  

 

s afro descendentes perceberem se como 

 

vivem   

encontros  organizados pela  de Comunidades Negras Rurais 

 

 

 projetos cujos objetivos abarcam a  cultural e  

profissional de jov  

 e mapeamento das comunidades quilombolas. Vale acrescentar que, 

 

  

endividados a  

 

intensas disputas com fazendeiros, grileiros e empre  

2018, p.44). 
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F igura 1 - Comunidades descendentes de quilombos no  
 
 
 
 

 
 

Fonte: Baseado em GOMES  (2015), desenvolvido por LATE S E, 2018. 
 
 

escravista provocou, 

 

 ex-

escravo a possibilidade de permanecer nessas terras abandonadas, onde j  

 

trabalho,  religiosidade, etc. importantes elementos que ajudariam na 

 

ex-escravos e seus  

 

 

 

mesmo quanto para aqueles que estavam de fora (Projeto Vida de Negro, 2002). 

Para os habitantes das comunidades remanescentes de quilombos, a 

 

os recursos naturais presentes e contribui para que os aspectos culturais sejam 
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consolidados. Os recursos naturais existentes influenciam no modo de vida dessas 

comunidades, que extrai para fins de uso e de  os produtos  

 

 

  

de  das casas. 

 da territorialidade, um aspecto fundamental das comunidades 

tradicionais  a  dos seus modos de vida. Para S immel (1983), a 

 

 

 perturbadoras, externas ou  -se ao agrupamento, tendendo a 

-  

-  

sua   

 

em que vivem. 

As  de reconhecimento,  e  das terras de 

 

 

 comunidades negras tradicionais quilombolas e os movimentos sociais de 

 

de terras, e todos aqueles  e grupos dominantes que partilham da  

 

modo, dificultando o procedimento administrativo e o reconhecimento de seus 

direitos constitucionais. 

 
2.2 Arquitetura  e  popular 

 
Kapp e Baltazar (2012) afirmam que  

vernacular, em analogia com a  vernacular, designa  tradicionais 

 

 

 

Construtores vernaculares ensinam uns aos outros e aprendem fazendo e, 
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eventualmente, conversando sobre o que fazem. Uma vez que a prod   

motivada por  

 entre  

do trabalho. 

  

 

 

territorial. Nesse sentido, o autor considera que a maioria das pessoas de uma 

determinada o sente mais  cultural com essa arquitetura ao  

 

relacionadas ao meio na qual  inseridas  

radores ou pela comunidade utilizando a tecnologia 

tradicional do local e  erguidas com objetivos  para atender as 

demandas e o modo de vida de acordo com a cultura que as produz. 

Outro aspecto levantado por Rapoport (1996),  que no processo do 

 existem  

 

mesmo que haja a figura do construtor  que seria uma pessoa da  

comunidade com mais exp  

 participa diretamente do processo de projeto e  o que o 

diferencia de um simples consumidor. S egundo o autor, neste caso, como a 

  feita por pessoas dentro de um mesmo contexto cultural,  a 

  

na  

Oliver (2006) afirma que o termo Arquitetura Popular  pode ser 

 populares 

 

 

 

 

possui dialetos  locais e  e, por esse motivo, pode ser 

compreendida como uma Identidade  

De acordo com S ilva (2012), na literatura   comumente 

denominadas comunidades tradicionais os grupos cuja  individual e 
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recebe uma carga de significados uma vez que  passado por meio de um 

 

 

um documento escrito, pois apresentam outras  da  

Ao diferenciarem a arquitetura monumen  

(2001, p. 287) estabelecem que a: 

 
arquitetura monumental massiva, imponente, grandiosa em
quantidade ou qualidade, com escala  de significado 

 
 

 decorativas, e materiais referentes a um  
 ou grupo. 

 

 

 

 cultural entre  aborda discursos  sobre a 

 de conceitos e  de significados, assim como a  

culiares de cada grupo em seu 

contexto  

 

 

 

 

outra. 

 

novas maneiras de construir, programas de moradias e todo tipo de facilidade que a 

 

(Asquith e Vellinga, 2006). Como  a chegada do moderno e a 

 

com que o conhecimento tradicional seja enfraquecido (Oliver, 1990). 

 

 

por novos modos de  em   

conhecimento entre  S egundo Glassie (1990), a perda da  
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 de  passa  

Atentas   culturais que  ocorrendo em suas comunidades, 

 

 

valores tradicionais em uma sociedade  baseada na cultura do 

 

 
2.1.2  na arquitetura rural 

 
A  ocorre quando os  moradores reformam ou 

constroem suas moradias sem o  de  como engenheiros e 

arquitetos (Kapp et al., 2006). E les  tomam a frente do processo, 

decidindo sobre  

 

 de origem e  rurais devido ao isolamento e pobreza do mesmo. 

S egundo Lemos  

agravou, o aspecto   a preocupar as autoridades que 

 

os mais pobres continuaram incapacitados de construir dentro das normas legais 

e dos  de higiene exigidos, morando em casas precariamente 

 

depois porque - morando bem ou mal  o seu desejo maior era ter um telhado 

para abri  

A  dessa maneira, se torna a principal  de 

 

 

moradia leva anos antes de se completar e consome boa parte das economias. 

 

em uma autonomia local e no controle direto ou indireto do morador para que se 

possa garantir uma escala menor, a variedade  

 

sejam livres para realizar o que puderem para melhorar seus lares. 
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Os processos construtivos populares consideram a estrutura familiar, formas 

 

 

modos de morar dos que vivem sob adversidades, tais  representam 

 

 de vida e  de desejos e capacidades (Burnett, et al., 2021). 

Partindo do  que o objeto moradia popular  resultante desse 

 

 

 no habitat rural. 

 

 

 

autonomia. Desse modo, o termo  foi  por 

 

E ntendemos por  o processo em que os  
 tomam as  sobre a  e gerem os 

respectivos  
 ou pode ser realizada apenas pelo trabalho de 

terceiros.  
venda ou aluguel, reproduzindo com alguma sistematicidade os 

 
 

 usu  dos  que produz (Kapp et al., 2009, p.11) 
 

E ste tipo de empreitada requer algum  de  da  ou 

 

vizinhos, amigos, parentes, conhecidos 

e  mesmo trabalhador remunerado  de peritos externos), que 

-de-  

nos intervalos de descanso do trabalho, seja com uma oferta em dinheiro para 

contribuir,   

-  

  

meios de acesso aos recursos destinados ao Programa Minha Casa Minha Vida 

E ntidades (PMCMV-E ) ou o Programa Nacional de  Rural (PNHR), onde 

os regimes construtivos adotados podem ser de  assistido,  
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programa  a  de acompanhamento da obra por representantes dos 

 

se destina, pois permite o acesso direto aos recursos e contempla a possibilidade da 

 (S ouza, 2017). 

 

 

d  

 

 

 coletivas   plantio e colheita, quebra de coco, 

tapagem de casas e  de  vegetal     

de    

trabalho conspiram para estreitar o tempo, com gastos  e financeiros 

 na  dos membros familiares,  

quebrar a solidariedade do grupo (Burnett et al., 2021). 

E ntendendo autonomia como o  de se  e  

capacidade de dar a si mesmo suas  

consideramos  como um processo que envolve 

o poder de  e  familiar em um projeto coletivo  

moradia, onde a autonomia de grupos sociais de  

 significa  de  e  de  

(Burnett, et al., 2021). 

 
 

2.2.2 Arquitetura em terra: procedimentos e  
 

pelo homem 

-  

 

habitual da terra vai cedendo inexoravelmente ao aparecimento de materiais de 

 

 

pelos novos materiais. Apesar disso, principalmente nos  em 

desenvolvimento, a terra segue como uma das  alternativas de  da 
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  do mercado  

periferia das cidades e da  rural. Associada a  de sistemas 

construtivos primitivos, mantida pela  

 

e conhecimento das  utilizadas no passado e do desenvolvimento de 

sistemas construtivos inovadores e coerentes, caracterizados pela simplicidade, 

 e baixo custo (Neves e Faria, 2011). 

E ssa  nas   tem experimentado um renovado 

 

academia e do setor comercial,  em  da tentativa de resgatar as  

 

 

em terra realizadas pelo mundo afora, o investiment  

pesquisa, a  de oportunidade de debate e  na comunidade 

 (envolvendo especialistas de   do conhecimento), como 

o de 

 

online (Cavicchioli, 2016). 

 

formal. De acordo com o 

autor, a terra  utilizada por pessoas que  possuem recursos financeiros 

 para adquirir produtos industrializados para  

casas. O emprego do uso da terra requer pouca energia e combinada com outros  

 

 

ser encontrada na natureza e as    usadas para o trabalho. 

Ademais, as paredes de terra   

Ainda conforme  

construtivas muito utilizadas no Brasil e no  os principais materiais 

utilizados nas paredes externas das casas rurais maranhenses  

revestimento (tijolo  e adobe  inclusos nesta categoria), e taipa, 

revestida  
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F igura 2 - Tipos de materiais das paredes externas das moradias  MA. 
 

 
Fonte:  da  DATAS US   S IAB, 2013. 

 
Levando em  essas  as  a serem 

 

 

  

sobre a aplicabilidade dessas  construtivas, suas vantagens e 

desvantagens, ajudando a  e esclarecimento sobre o assunto. 

 sopapo, taipa de 

sebe, barro armado ou pau a pique. S egundo o autor Di Marco (1984), ela consiste 

em uma ossatura de madeira ou bambu, produzido por ripas horizontais e verticais 

amarradas com tiras de couro,  barbante, prego, ou arame, preenchida com 

 

 

 

parede. A  a secagem do barro,  aplicado o reboco e, posteriormente, a pintura. 

 

 

 

 possui baixo custo e sua  simples. 
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F igura 3 - Casa de taipa  Comunidade S aco das Almas  Brejo-MA. 
 

Fonte: Latese, 2018. 
 
 

O  

com Lopes (1998), levantar toda a estrutura das paredes, colocar o madeiramento 

 

do sol,  uma  com versatilidade, comprovada a  de sua grande 

 

naturais da  aproveitando-se aquilo que se tem   

 
F igura 4 -  da  taipa de  

 

 

Fonte: (Neves e Faria, 2011). 



33 
 

 
 
 

 

 

Comumente, consiste no uso de  de madeira  no sentido vertical, e 

de varas horizontais, fixadas em ambos os lados e amarradas com fibras vegetais, 

arame, tiras de couro, ou pregos, formando o desenho de um xadrez.  existe 

a possibilidade de serem apresentadas  de forma, material e modo 

produtivo. 

 
F igura 5 - Exemplos de estrutura auxiliar: a) entramado em trama dupla, uma em cada face da 

estrutura; b) entramado reticular simples no meio da estrutura; c) tecida em tramas estreitas no meio 
da estrutura. 

 

 
Fonte: PROTE RRA (Neves e Faria, 2011). 

 
Na -  

 

como fibras vegetais, palha, esterco de gado, cal ou cimento, entre outros, que 

funcionam como estabiliz  

 

 quanto ao seu tipo (Moniz, 2018). 

Apesar da  e a   desta  o maior desafio para 

 

 

diversos exemplos   em taipa de   na 

antiguidade, que resistem  

uso e sua durabilidade. No entanto, existem exemplos atuais que comprovam 

   exemplos de   em taipa, 



34 
 

 
 
 
pertencentes a diversos pa  que comprovam a diversidade e o excelente 

desempenho  

De acordo com Neves e Farias (2011), o adobe pertence ao grupo de  

construtivas das mais conhecidas, utilizadas e difundidas que trabalham com 

materiais naturais. O termo alvenaria de adobe inclui paredes e coberturas em 

 

 

de formas: retas e curvas, esbeltas e de muita massa. Mistura de terra devidamente 

- com ou sem fibras - 

 

 variam de acordo com os costumes e as potencialidades locais. 

 
F igura 6 - Casa de adobe  Comunidade S aco das Almas  Brejo-MA. 

 

 
Fonte: Latese, 2018. 

 
 

 

uma ou duas unidades ao mesmo tempo, geralmente de forma retangular. O molde 

 preenchido  

 

vegetais, esterco e pelos de animais (Neves e Farias, 2011). 

 da obra  de  de Terra, publicada pela Rede 

Ibero-americana PROTE RRA, Neves e Faria (2011) citam as vantagens sobre a 

 do adobe. S endo elas: 
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 Material com  capacidade isolante devido a sua porosidade; 

 Permite a diversidade de formas e  

  100%  

 -de-  

muito  

  

com BTC ou outro tipo de  

concreto); 

  

 ampla e arejada para a secagem; 

 A necessidade de muita  na sua  

 A dificuldade de obter as  regulares do componente; 

 A qualidade do componente  condicionada  mistura e ao repouso de 

alguns dias da mistura para sua  

 Absorve muita  devido a sua porosidade. 

Ainda de acordo com os autores para uma boa  de adobe 

recomenda-se o uso do solo areno-argiloso com pouco silte, se a terra selecionada 

tem muita argila, aumenta-se o risco de aparecer fissuras no adobe ao secar, se tem 

 

facilmente,  de diminuir a    E sta   

 

  

 

acesso  

 
3. DA TE RRA AO LAR  

 
3.1 O  quilombola de S aco das Almas 

 
 

precisa de uma abordagem  que trata do contexto  em que surgiu 

 

 

ser coletivo. Para o autor, o   um produto  de processos sociais e 
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 portanto, uma luta cultural por autonomia e  (E scobar, 2008). 

 

 

habitantes de Saco 

das Almas reivindicam seus direitos territoriais como descendentes de comunidades 

 

legado deixado por  

De acordo com Ayres (2002), em 1822, Tim  

representantes do poder imperial por ter lutado no R io de J aneiro pela Guerra da 

 

Imperador e por meio de uma carta de sesmaria, recebeu do Prefeito de Brejo, 

S everino de Carvalho, a Data S aco das Almas 29 como recompensa por seus 

 

 

mediante   

 
F igura 7 - Dona  e seus filhos e netos, descendentes do   

 
 

 
Fonte:  (2008) apud Almeida (2017). 
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da terra ao  como recompensa pela  guerreira durante a Balaiada. 

Ainda que haja uma  nos dados da  oral para se 

refazer uma historiografia nos moldes tradicionais, ou carecerem de elementos 

 

 

homens e dos quais descendem os quil  

 

(Furtado, 2014). 

O  Quilombola de S aco das Almas,  

Cultural Palmares em 2004,  formado por sete comunidades, localizadas nos 

 de Brejo (Vila das Almas, Faveira,  Raimundo/Boa  

Criulis/Boca da Mata) e Buriti (Vila   Pitombeira e S anta Cruz), que 

possuem cerca de 23.000 hectares, onde residem 1.300  e 5.200 pessoas. 

 
F igura 8 - Mapa do  Quilombola S aco das Almas, Brejo/Buriti-MA. 

 
 

 
 

Fonte: IBGE , 2016; LATES E /UEMA, 2021. 
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sendo que as comunidades que dele fazem  

 

 

  atendem  demanda de   e cultural das 

comunidades (Viana, 2018). 

 

extrativistas diferenciadas, tendo como elemento comum  

(Orbignya speciosa) e do bacuri (Platonia insignis) em  

 

sendo que estas  formam legitimamente a identidade do grupo. As 

 cam como 

 

 quilombola de S aco das Almas (Viana, 2018). 

De acordo com Ayres (2002),  grandes grupos  o  

quilombola. Os dois primeiros grupos podem ser agregados na categoria abrangente 

pretos, subdividida em  e ex-  

 

 Foram eles os primeiros a se instalarem nas terras doadas ao seu 

ascendente. Os ex-  

-  

 

 

 

 

grandes fazend  

pelos quilombolas entrevistados como grileiros, que se opuseram diretamente ao 

 

violenta os quilombolas. A diversidade de territorialidades encontradas em S aco das 

Almas  terra. 

 

 externas oportunizadas por programas de  regional, 

implementados  

 do grande Capital no meio rural promoveu  na estrutura 
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 do   ganhando  e institucionalidade a partir da 

 da  de Terras do  que, apoiada em financiamentos 

estatais, incentivou a  de terras em  de grandes empresas. 

Relatos dos moradores informam os impactos para o cotidiano das 

comunidades advindos com o  desde as  

 

 

alimento para esse grupo (Almeida, 2017). es capitalistas 

sobre os  tradicionalmente ocupados levaram   das 

 

espiritualidade, dos saberes, constituindo-se em caminhos  e de 

 desses sujeitos. 

S obre a atual  de acordo com relatos dos autores Viana e 

Benjumea (2017) cada comunidade integrante do  de S aco das Almas 

 

para projetos dentro  

 

 

embora haja especificidades, os quilombolas entendem a terra como um bem 

coletivo. 

 

 

culturais  

 

formas cotidianas de  (S cott, 2002) acionadas pelos camponeses no 

 

soja no de Brejo, destaca-se ainda a forte  na  de 

importantes  que apoiam esses grupos na busca de seus direitos 

territoriais, como a S ociedade Maranhense dos Direitos Humanos (S MDH), o Centro 

de Cultura Negra (CCN), A  Pastoral da Terra (CPT), entre outros. 
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3.2  dos recursos naturais  no  
 

 

-MA, por  

 

ver na imagem a seguir: 
F igura 9 - Mapa de Uso e Cobertura Vegetal. 

 

Fonte: Furtado, 2013. 
 

 encontra 

 

que dificulta  

direcionando-a para as suas encostas.  existem recursos  

utilizados  

cargas e fator  sendo assim, iremos analisar as  

 

 Quilombola de S aco das Almas. 
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bolas. Os 

 

 

desenvolvimento firmado nas especificidades e complexidades culturais dos 

sujeitos/atores sociais locais (Leff, 2017). 

 

 

uso e manejo dos recursos naturais, o monitoramento permanente da 

 

com a comunidade, a  da  ambiental dentro de um 

 

local, desenvolvimento de forma  garantindo qualidade de vida e o 

 da cidadania. 

 

 

previamente infor  

 

 As   que estas comunidades  com o meio 

  

 

 grupal (Castro, 2006). 

A  sobre os recursos  

 

 

 

por Manoel Texeira, a atividade da  tem  masculino, executada 

preferencialmente por homens na fase adulta, com 25 (vinte e cinco) anos ou mais,  

pois anterior a essa idade o homem tem como prioridade os estudos. No entanto, se 

 e capacitado, os jovens podem auxiliar a  em algumas atividades 

no  

  

materiais e a  da  de trabalho  Manoel Texeira explica 
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que o tempo que leva para a retirado dos materiais como por exemplo 600 palhas 

 

 

  

use na  janelas e  

 doado. Quando perguntado  

recursos locais, Manoel Texeira afirma que sim e em casos especiais quando a 

 

cidade de Brejo. 

 

 corretas  

 

cuteu.  de acordo com Costa (2021) o uso da motosserra se  

excepcionalmente quando for  algum corte de uma  de grande 

porte para  

 

todos dominam a correta e nem  desta serra   

 
F igura 10 - Machado. 

 
 

Fonte: Latese, 2021. 
 

F igura 11 - Patacho. 
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Fonte: Latese, 2021. 
 
 

F igura 12 - Detalhe  em ferro do cuteu. 
 

Fonte: Latese, 2021. 
 
 

 

em um modelo agro-  

sob seus   de povos e comunidades tradicionais. As atividades 

 

habitantes locais, isto  

 

 

fazem parte do cotidiano o local. 

 
3.2.2 Uso de recursos  naturais  na  

 
 

suas moradias tem como  prima os recursos naturais encontrados na 

natureza, que expressa que os saberes seculares  ligados ao  

 das casas. Nesse sentido, os recursos  

Ferreira (1999) como  

cultivo, para a vida em sociedade, no processo de desenvolvimento da  
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se  por meio do conhecimento coletivo e socialmente  gerado e 

transmitido pela  (Brasil, 2007), denominado de conhecimento tradicional. 

 
F igura 13 - Casas na Comunidade de  Raimundo no  Quilombola de S aco das Almas. 

 
 

Fonte: Latese, 2021. 
 
 

A paisagem de S aco das Almas revela a  de moradias 

autoproduzidas com tijolos de adobe e taipa, com cobertura de telhas de barro ou 

 

 

que  oferece para uso  moradores. 

De acordo com  

 

 

a aprender. O que comprova que al  da habilidade de produzir sua  

moradia, possui o poder de transmitir esse conhecimento para as  

 

grande parte da  mundial, aproximadamente a metade, sabe como 

 

autores, em se tratando de culturas tradicionais, mesmo que elas tenham o  
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da escrita, o meio mais comum de se passar o conhecimento entre as   

 da conversa e da  

 
F igura 14 - Casa em  Raimundo -  Quilombola S aco das Almas. 

 

Fonte: Latese, 2021. 
 
 

O quadro  organizado por Campos (2021) com  

disponibilizadas por Manoel  

naturais utilizados pelos moradores  e seus usos. 

 
Tabela 1 - Quadro de Recursos Naturais encontrados e informados na Comunidade  Raimundo - 

 Quilombola S aco das Almas,  
 

 
NATURAL  

US O CONSTRUTIVO NO 
 

Madeira de Bacurizeiro E strutural 

Madeira de Faveira E strutural 

Madeira de Aroeira E strutural 

Pau  arco E strutural 

Madeira de Cedro E strutural 

Madeira  E strutural 

Madeira de Ata S uporte de coberturas 

Madeira de Candeia S uporte de coberturas e  de 
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 cercas 

Pau Pombo Todas as etapas construtivas 

 Verdadeiro (ou popularmente 
 

 de Curral) 

 

 de E scada  

Imbiras do Buritizeiro  

Palha de Buriti Cobertura 
 

Fonte: Costa (2021) 
 

Dentre os materiais apresentados, existem especificidades para o seu uso 

construtivos e  que potencializam sua  como cita Costa (2021): 

 A Madeira do Bacurizeiro,  pode ser usada quando a   estiver 

morta. 

 A Madeira da Faveira  exerce cunho construtivo, quando a mesma 

apresenta uma linearidade em seus troncos e galhos. 

 O  Verdadeiro quando torcido se torna mais resistente para  
 

F igura 15 - S enhor Manoel Texeira torcendo o  Verdadeiro. 
 

 
Fonte: Latese (2021). 

 
  

-lo, isto facilita tanto o manuseio, quanto melhora a  

das  
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F igura 16 -  de E scada. 
 

Fonte: Latese (2021). 
 
 

  

aptas para a cobertura. 

 A Imbira, fibra vegetal que se emprega como corda, do Buritizeiro  retirada 

do olho do Buritizeiro. 

 Por fim, toda e qualquer madeira deve ser tirada no tempo correto, ou como 

os moradores nos informaram, devem respeitar a fase da lua1 para apresentar 

melhor desempenho construtivo. 

De acordo com Arruda  

-  

 

naturais, concebe o seu modo de morar. Todos os 

materiais   

 

da forma. E m S aco das Almas, o foco da e  

 

 dos recursos e a  social dos seus habitantes. 
 
 
 
 
 

1  
quando  tirada no  correto, a madeira sofre  mais  segundo os 
moradores e acaba se  em  devido a  
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3.3  construtivas  e materiais 

 
 

 

saberes seculares  ligados ao   das casas. Nas 

 

 

na Tabela 2 que ilustra o percentual de materiais utilizados no Leste Maranhense de 

acor - 

S IAB,  

 
Tabela 2 - Leste Maranhense: percentuais do material das moradias e a estimativa em tijolo 

  e adobe). 
 

Material das moradias  Porcentagem 

Taipa de  sem revestimento 19,69% 

Taipa de  com revestimento 12,56% 

Madeira 0,20% 

Material  0,25% 

Pedra, concreto, e outros 0,67% 

Tijolo   e adobe) 66,63% 

 

Fonte: S IAB, 2013/ Latese, 2019. 
 
 

De acordo com Moniz F ilho (2018), as moradias foram inicialmente feitas a 

 

 

 

quanto no adobe, as moradias assumem uma forma predominantemente retangular. 

 
F igura 17 - Casa de adobe  Comunidade  Raimundo   Quilombola S aco das Almas, 

Brejo/Buriti-MA. 
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Fonte: Autora, 2021. 
 
 

F igura 18 - S enhor Manoel Teixeira, habitante da Comunidade de  Raimundo, moldando tijolos de 
adobe. 

 
 

Fonte: Autora, 2021. 
 
 

  suas qualidades construtivas, como estabilidade, conforto  

e durabilidade, o adobe  em processo de  pela  

-  

 inclui moradias assim  no componente de precariedade. E ntretanto, 
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sendo de terra crua, prevalecem os riscos  apontados na taipa de  

 

  (Burnett, 2020) 

e 

 

-  

 

edo, retirando-  

 

 

assentadas como tijolos de alven  

argamassa de assentamento. (Burnett, et al, 2021) 

F igura 19 - Detalhe da Moradia de Adobe no  Quilombola de S aco das Almas, Brejo - 
 

 
 

Fonte: Latese, 2020. 
 

  

 

Raimundo, assim casas de farinha de uso privado, anexos,  das 

 para armazenamento, cercas, fornos  lenha, entre outros. 

F igura 20 - Muro em adobe na comunidade de  Raimundo/Boa   quilombola 
de S aco das Almas, 2021. 
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Fonte: Latese, 2021. 
 

 

pela  

 

adobe e o levantamento das paredes da casa. 

l reaproveitar os 

 

possibilidade quase integral dos componentes das paredes, os blocos 

reaproveitados podem ser utilizados na  de novas casas, anexos e 

equipamentos, um  

 

leve), no   observado a mistura entre esses dois materiais nas  

e  das moradias de adobe. 

 
F igura 21 - Casa  em tijolo  e  com  taipa de  Comunidade 

 Raimundo   Quilombola S aco das Almas, Brejo/Buriti-MA. 
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Fonte: Latese, 2021. 
 
 

 

 

 

interesse social no Brasil, conduzidas por esp  

 

Moradia, divulgado em 2000 pelo Instituto C idadania, e que buscava em suas 

diretrizes a    federal voltada 

prioritariamente   urbanas. Assim como o incremento de  como 

o  escola, entre outros. 
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F igura 22 - Casa de taipa  Comunidade Vila das Almas   Quilombola S aco das Almas, 
Brejo/Buriti-MA 

. 

Fonte: Latese, 2021. 
 
 

 

sebe, barro armado ou pau a pique. S egundo o autor Di Marco (1984), ela consiste 

em uma ossatura de madeira ou bambu, produzido por ripas horizontais e verticais 

amarradas com tiras de couro,  barbante, prego, ou arame, preenchida com 

 

 

 

parede.  a secagem do barro,  aplicado o reboco e, posteriormente, a pintura. 

 

 

 

o madeirame interno pode servir para fechar sala, quarto e cozinha com folhas de 

palha de pal  

 

 

por fora), formando um -se uma vara 

 

 Dessa forma,  ficam fiapos e a estrutura se assenta firmemente 

 1980). 
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O  

 

argila fica  com a umidade  

rachaduras nas paredes (  

insetos vetores da  de Chagas. E sses insetos se instalam nas frestas 

 

com elementos estabilizadores confere maio  

fissuras, evitando que as  (Burnett, 2020). 

 

  

vivos e  

 

 

para que esse vapor  

as   e  que  essencialmente estruturais (Rocha, 2015). 

 

 

morador da comunidade de Boca da Mata, onde o seu pai, antes de falecer, tinha o 

desejo de construir um anexo em taipa de  contrariando seus filhos que 

i respeitado. Durante a 

 

 

  altas temperaturas do solo. 

F igura 23 - Vista externa do anexo da casa dos pais do F rancisco, Boca da Mata, S aco das Almas. 
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Fonte: Latese, 2021. 

Ainda segundo Francisco, quando  decide construir sua casa,  

comum a  

 

 

que dita quando pode haver a retirada  

 

 participe na  da casa, assim como amigos que moram na 

 

 

 

bebidas, num acontecimento que comemora o fim do dia, ou do processo de 

trabalho, sendo esta -se neste meio. Neste 

contexto, ressalta-se um aspecto importante relativo ao processo dos  o 

 

futura. Para Maricato (1982), tal proximidade, executada em conjunto com a 

 

integrando-o a ele. 

 

 

 

participa de todo o levantamento da casa, desde a base  o telhado.  comum 
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 que haja compra de materiais  de dentro do  os 

moradores -de-obra junto ao 

 

 e venda  familiar. 

Na comunidade existem exemplares de moradias de tijolo  

 

 pedreiros com 

  

 

 

construtivo, que depende de disponibilidade de recursos da aposentadoria, de 

 de  continuada ou  A compra do tijolo  

implica uma  comercial diferente dos demais, inclusive da madeira, que 

tem possibilidade de  direta, e do tijolo   de ser 

autoproduzido ou adquirido por esca  

industrial implica posse de recursos financeiros e, por isso,  comum encontrar 

 

muitas vezes demorada para efetivar as obras. 

Conversando com moradores, foi comentado como os jovens evitam construir 

 

 

s um tijolo de adobe pode pesar por volta de 5 quilos e, 

segundo o   C lidenor,  uma certa  em casas 

 

icional acontece a partir da chegada da 

 

tradicional. 

F igura 24 -   
Raimundo   Quilombola S aco das Almas, Brejo/Buriti-MA. 
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Fonte: LATE S E , 2021. 
 
 

 

 

entre  

 alternativas  

 geralmente moradores da periferia das cidades e da  rural. 

Associada a  de sistemas construtivos primitivos, mantida pela 

 

buscam  a tecnologia,  

utilizadas no passado e do desenvolvimento de sistemas construtivos inovadores e 

coerentes, caracterizados pela  baixo custo. 

 
3.3.1 Coberturas, revestimentos e esquadrias  

 
As coberturas observadas consistem em dois tipos, a de palha, e a de telha 

 no caso da  da palha foi notado um uso de madeiramento 

 

cobertura de telha  possui uma  de trabalho mais comercial 

utilizando o  desse tipo de cobertura. 
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F igura 25 - Cobertura de telha    S aco das Almas, Brejo/MA 
 

 
Fonte: LATE SE , 2021. 

 
F igura 26 - Cobertura de Palha   S aco das Almas, Brejo/MA. 

 

 
Fonte: LATE SE , 2021. 

 
 

S obre a quantidade de caimentos da  

 

 

quando  uma necessidade de    que a  da 

cobertura  
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sendo elas feitas com o madeiramento ou madeira aparelhada e  

 

ferragens, em geral artesanais, compradas ou encomendadas em carpintarias 

rgura, devido ao 

 

 

portas para o exterior da moradia. 

 
F igura 27 - J anela de madeira -  S aco das Almas, Brejo/MA. 

 
 

 
Fonte: Autora, 2021. 
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F igura 28 - Cortina separando os ambientes -  S aco das Almas, Brejo/MA. 
 

Fonte: Autora, 2021. 
 

S obre os revestimentos das casas   observar uma maior 

 com a fachada principal, muitas vezes sendo a  parte da 

 revestida. Para contornar a dificuldade em executar o reboco dos 

ambientes internos,  comum que os moradores utilizem outras maneiras de 

conseguir um acabamento interno de suas casas, principalmente naquelas de taipa 

de  Grandes panos de tecidos  lisos ou estampados   comumente 

encontrados dependurados nas paredes de salas e quartos, em uma releitura do 

 de internas se 

 

 

direto das panelas com o barro, seja de taipa de  ou de adobe (Burnett, 2020). 

 

 

 

estado de dureza e superf  

 

 

barro apiloado. 
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De acordo  

 

 

  

 

 

barro apiloado. 

 
3.4 A moradia em S aco das Almas 

 
Para  do piso, paredes e teto, a moradia ilustra as necessidades 

-  

da  Isso influencia na sua tipologia, forma como  produzida, materiais, usos 

e  sociais estabelecidas nesse  Nesse sentido, as casas do 

 

cultura. 

 

 morada, e o lugar de onde se 

 

 

do exterior da mesma, 

  com a lavoura e as trocas entre o homem e a terra. 

 

de moradias populares produzidas no  coletando  sobre o 

regime de  

produtiva dos  singularidades construtivas e anexos, ilustrados a seguir: 

Tabela 3 -  da casa Maria  F igura 29 - Fachada da casa da Maria  
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Fonte: Autora, 2021. 

Fonte: Autora, 2021. 
 
 
 
 

F igura 30 - Forno  lenha. 
 

 
Fonte: Autora, 2021. 

 
 

Tabela 4 -  da casa de Clidenor. F igura 31 - Fachada da casa de C lidenor. 
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Fonte: Autora, 2021. 
 
 
 
 

F igura 32 - Lateral da Casa de C lidenor com a 
antiga casa em adobe. 

 

 

Fonte: Autora, 2021. 
 

Fonte: Autora, 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 5 -  da casa Manuel. F igura 33 - Fachada da casa de Manuel. 
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Fonte: Autora, 2021. 
 
 
 
 

F igura 34 - Casa de farinha. 
 

 

Fonte: Autora, 2021. 
 

Fonte: Autora, 2021. 
 
 

A  das plantas baixas encontradas em S aco das Almas permite 

identificar que  uma forma-base ou esquema comum que  definido pelos 

- -  

percebidas apenas quanto ao  quartos. 

As moradias populares rurais, embora apresentem tipologias semelhantes, 

 

 

moradia rural camponesa e que  

 mas essa  pode ser explicada pela fala de Moneo (1984), que 
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afirma que, na arquitetura, para  problemas existem   

(S ouza, 2017). 

 
F igura 35 -  dos ambientes   S aco das Almas, Brejo/MA. 

 
 

 
Fonte: LATE SE , 2018. 
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A  dos layouts  revela a  de um  

 

 conforme o 

 

 

casa deve  evitando   "ociosas". 

  

 

 

moradores para com a comunidad  

que representem a   

-  

ocupam a sala, com uso de 

redes. 

F igura 36 - S ala  Casa Maria   S aco das Almas, Brejo/MA. 
 

 

Fonte: Autora, 2021. 
 
 

F igura 37 - S ala  Casa Maria de   S aco das Almas, Brejo/MA. 
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Fonte: Autora, 2021. 
 

Os quartos  locais de recolhimento e descanso, reservados  intimidade 

 

pessoal  guardados, como roupas, redes e documentos. Nesse   

guarda roupa e uma pequena mesa de canto para 

guardar  religiosas. 

F igura 38 - Quarto  Casa Maria de   Saco das Almas, Brejo/MA. 
 
 

 
Fonte: Autora, 2021. 

A  do  da cozinha permitiu a  de que esse 

compartimento  se destina apenas ao preparo dos alimentos, mas  ao 
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 cotidiano da  De acordo com o  quilombola e ativista  

brasileiro  

 
A cozinha  o melhor lugar na arquitetura quilombola, o mais 

 e bem cuidado. Se  chegar  minha casa e ficar 
 
 

comida organiza a festa, organiza a 
 

arquitetura, pensamos na comida e na festa, nas formas 
compartilhadas de vida. (S antos, 2023, p.63) 

 

A cozinha costuma ser localizada aos fundos da casa, poss  

direta com o quintal, tanto nos afazeres  quanto no trabalho, a 

 entre  

 

 

 

 

 observar a  de duas cozinhas, uma para receber os  

destinados  ambiente, mesas, cadeiras,  e a outra destinada  

  do rural. 

Nas    a  de duas cozinhas, uma para receber 

os  destinados  ambiente, mesas, cadeiras,  e a outra 

 

feito de barro. 
F igura 49 - Cozinha  Casa Maria das   S aco das Almas, Brejo/MA. 
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Fonte: Autora, 2021. 
 

F igura 40 - Cozinha  Casa Maria de   S aco das Almas, Brejo/MA. 
 
 

 
Fonte: Autora, 2021. 

 

  observar que a responsabilidade das tarefas da cozinha  

frequentemente designadas  

 

 

 

O tempo de desenvolvimento de cada   planejado de acordo 
com a necessidade de  do homem que trabalha fora e 
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trabalho do 

masculino no  da cozinha  diretamente ligado aos 
cuidados dos animais que ficam no terreiro, em pequenos cercados. 

 
mente ligadas 

 
-los colocando restos de comidas e sobras das cozinhas da 

comunidade. (S ilva, 2009, p.12) 
 

No fundo das  foi  observar a  de anexos 

majoritari  

 

de forno, galinheiro, banheiro e o jirau. 

A planta da casa expressa a  das  sociais dos 

 que nela  

(2007) chamado de  da  que as   da 

 

quanto as necessidades   

A  dos elementos externos  casa  fundamental para o 

 

alho 

 

quintal (Arruda, 2007). 

 

habitat rural, como ilustra S antos (2023): 

 
 

quintal. Na verdade,    
 
 

a casa de quem vai nascer, as casas das 
 
 

 para fazer outras casas (Santos, 2023, p.59) 
 

A moradia camponesa se organiza em uma estrutura que maximiza o uso do 

-  

no terreno em que  

 

sombra sob as  para as conversas de fim de tarde.  nos fundos da casa que 
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passam despercebidos por um observador desatento. 

Os  

galinheiro,  externo, local de lavagem (jirau),  para  e 

 

rural se organiza em uma estrutura que maximiza o uso do  exterior. O 

  da casa se destina ao abrigo da  e ao preparo dos 

alimentos,  no terreno em que  circunscrita,  especializadas a 

 

de  

 

descarte de fezes e urina. Trata-  

sito dos dejetos. S uas paredes externas costumam ser 

 

 

palha ou alvenaria, trata-se de uma   situada nos fundos do 

terreno e destinada ao banho dos moradores. 
 

Foto 41 -  -  S aco das Almas, Brejo/MA. 
 

 
Fonte: Autora, 2021. 

 

 

cozinha nos fundos, como independentes no terreno. Destinam-se  armazenagem 
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dos itens produzidos na  ou para guardar   ao trabalho 

  
 

Foto 42 -  -  S aco das Almas, Brejo/MA. 
 

Fonte: Autora, 2021. 
 

 

 

zinhos. 

 

 alimentares dos moradores de S aco das Almas. 

 
F igura 43 - Casa de Farinha  Comunidade Criolis/Boca da Mata   

Brejo/Buriti-MA. 
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Fonte: Autora, 2021. 
 

F igura 44 - Casa de forno  Comunidade Criolis/Boca da Mata   S aco das Almas, 
Brejo/Buriti-MA. 

 

 
Fonte: Autora, 2021. 

 

No quintal, encontram-se os canteiros para o cultivo de verduras e legumes e 

 

cozinha para auxiliar as tarefas de preparo de alimentos e lavagem dos pratos e 

 

chiqueiro e o galinheiro, destinados ao alojamento dos porcos e frangos criados pela 

 E m terrenos compartilhados entre os familiares,  comum perceber o uso 
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da morada camponesa: 

 
A casa-quintal  

 
  

 
 

 do  (Arruda, 2007, p. 80). 
 

quintal contribui para a autonomia do 

 

parte dos alimentos consumidos no interior da casa. Assim, a casa-  

muito comum em todo  de S aco das Almas. 
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4.  F INAIS  
 
 

E m um contexto onde a arquitetura tradicional produzida em  

quilombolas   margem dos estudos  em  com o 

desconhecimento sobre o seu modo de vida, o presente trabalho sobre o 

 

 

partir da sabedoria tradicional, expondo os sistemas construtivos tradicionais, taipa 

 

 

contribuindo para a  de suas  construtivas que  um 

saber cultural  impulsionando a  desses conhecimentos 

principalmente para  

 

o sentimento de pertencimento dos quilombolas, media  

modo de vida. 

S imultaneamente, registar o saber-  

 

adequadas ao modo de vida tradicional. Ademais, o uso da terra e recursos naturais 

na  assegura a autonomia construtiva, que  fundamental  

 sua casa de acordo com 

seus interesses e necessidades. Desse modo, estimular a pesquisa sobre 

tecnologias construtivas baseadas nas sabedorias tradicionais pode resultar em 

melhorias para toda a sociedade. 

 

, onde a 

 

sabedoria tradicional coletivamente  pautados em uma  de 

 

modo, a moradia nessa comunidade  a  do modo de vida tradicional 

e  

O  da moradia do povoado "demonstra costumes  

 

 das atividades cotidianas referentes ao morar e trabalhar, que  
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coletividade, nos saberes de  tradicionais que esta  adquiriu com 

o tempo". (VIE IRA, 2017, p. 86) 

A terra possibilita que os moradores de S aco das Almas desenvolvam seus 

 

presente desde  

 

 

de uma arquit  

 

de inferioridade dessas  e necessidade de  e para 

desenvolver o  dessas t  

 

fundamental contemplar   de  alinhadas a essa realidade. 



77 
 

 
 
 

 
 
ALME IDA, J . G. A  
Brejo,   de Mestrado, Programa de -  em 

 
2017 

 
 

rural:   x modo de vida  2007.  
-  

de  Paisagem e Ambiente da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 
da Universidade de  Paulo.  em: 
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/16/16135/tde-19052010- 094729/pt-br.php. 
Acesso em: 02 janeiro. 2024 

 
ARRUTI,  Maur  Mocambo: antropologia e  do processo de 

 quilombola  
 
AS QUITH, L., VE LLINGA, M. Vernacular Architecture in the 21st Century: 
Theory, E ducation and Practice. New Y ork: Taylor & Francis, 2006. 

 
A Guerra do Bem-te- . 

  E DUFMA, 2008. 
 
AY RE S , Genny Magna de J esus M. Pretos, brancos e agregados em S aco das  
Almas. 141 p.  (Mestrado em S ociais). Programa de  

 em  S ociais. Universidade Federal da Bahia, S alvador, 2002. 
 
BURNE TT, F . L.; S OUS A, C . R .; BRAGA, I. G.; OLIVE IRA, A. M. N. FARIAS , A. G.; 
GOME S , A. M.; VIE IRA, N. F .; AGUIAR , M. A. (Orgs.). Arquitetura como 

 a  da moradia popular no . 1. ed.   
E ditora Uema, 2020. 

 
BURNE TT, F rederico Lago; S OUZA, C lara Raissa Pereira; MONIZ F ILHO, 
Manoel Fernando. Arquitetura como   
popular no .  R io de J aneiro, v. 6, n. 12, p. 162-174, dez. 2021 

 
BRAS IL,  da  Federativa do Brasil.  DF : S enado 
Federal, 1988. 

 
CAMPOS , L. M. Recursos  naturais  utilizados  na  em 
comunidades  do  Quilombola de S aco das Almas, Brejo e Buriti, 

. Plano de trabalho. Programa Institucional de   
UE MA/PIBIC  - CNPq/UEMA/FAPE MA, 2021. 

 
CAS TRO, E dna.  
CAS TRO, E dna  CE J UP, 2006 

 
CAVICCHIOLI, Andrea. Atlas  da arquitetura em terra:   

 e  -  do   edificado 



78 
 

 
 
 

 
Paulo, 2016. 

 
 

 Vozes, 1980. 
 
COS TA, S amayra R ejane S antos.  

 urbana. Um estudo de caso em    MA. 2018. 
 
CROUCH, D. P., J OHNSON, J . G. Traditions in architecture: Africa, America, 
Asia and Oceania. New Y ork: Oxford University Press, 2001. 

 
DI MARCO, A.R . Pelos caminhos  da terra. Projeto., 1984, n.65, p.47-59, jul. 

 
145-149. 

 
E S COBAR , Arturo. Territories  of difference: place, movements, life, redes. 
Durham: Duke University Press, 2008. 

 
FARIAS , Andrea Garcez de. A moradia rural do povoado de  Miguel dos 
Correias , Cajari, . Universidade E stadual do    
2018. 

 
FURTADO, Marivania Leonor S ouza. Aquilombamento no  Um rio 
grande de (im)possibilidades. 2012, Tese -  em Geografia), 

 
Mesquita  

 
FURTADO, Marivania Leonor S ouza. A   
sofrimento  

 2014. 
 
FURTADO,  Leonor S .; MUNIZ,   C . Processos  de 

   e as   
. In: XVIII CONGRE S S O BR AS ILE IRO DE  S OCIOLOGIA.   DF , 

2017, p. 1-20.  em: < 
http://sbs2017.com.br/anais/resumos/PDF -epostertrab-aceito-1420-1.pdf>. Acessado 
em: 02.01.2024. 

GLAS S IE , H. Architects , Vernacular Traditions, and society. TDS R  - Traditional 
Dwellings and S ettlements Review, Vol. 1, p. 9-21, 1990. 

GLAS S IE , H. Vernacular Architecture. Bloomington: Indiana University Press, 
2000. 

GOME S ,  dos S antos. Mocambos e quilombos: Uma  do 

campesinato negro no Brasil. E ditora C laro E nigma, 2015. 



79 
 

 
 
 
INTE RNATIONAL COUNCIL ON MUNUMENTS  AND S ITE S . Carta del Patrimonio 

 
 1999. 

 
KAPP, S .; BALTAZAR  DOS  S ANTOS , A.P.; VE LLOS O, R .C .L. Morar de outras  
maneiras: pontos de partida para uma  da 

 habitacional. Topos, v.4, p.34-42, 2006. 
 
LE MOS , C . A. C . Cozinhas, etc.: Um  
casa popular.  Paulo: Perspectiva S .A. 1976. 

 
LITTLE , Paul E .  S ociais  e Povos Tradicionais  no Brasil: Por uma 
antropologia da territorialidade.  Antropologia. n. 322.  UnB, 2002. 

 
LOPE S , W. G. R . Taipa de  no Brasil: levantamento e  de 

  
 E scola de E ngenharia de 

  Paulo. 

MARICATO, E .  a Arquitetura  In MARICATO, E . (Org.) A 
 Capitalista da Casa (e da Cidade) no Brasil Industrial.  Paulo: Alfa-

Omega, 1982. 

ME MMOTT, P., DAVIDS ON, J . E xploring a Cross-Cultural Theory of Architecture. 
TDS R  - Traditional Dwellings and S ettlements Review. v. XIX , No II. S pring, 2008. 

 
MONE O, R . De la tipologia. S ummarios, Buenos Aires,  79, julho, 1984. 

 
MONIZ F ILHO, Manoel Fernando.  
de quilombolas na  de Chapadinha. Trabalho de  de 
Curso.  em Arquitetura e Urbanismo) - Universidade E stadual do 

 2018. 
 

. 
Bauru, S P: FE B-UNE S P/PROTE RRA, 2011. 79p. 

 
NOGUE IR A, S . M.  
de S aco das Almas, Brejo e Buriti, . Plano de trabalho. Programa 
Institucional de   UE MA/PIBIC  - CNPq/UEMA/FAPE MA, 2021. 

 
OLIVE R , P. Vernacular Know-how. In TURAN, M. (E d.). Vernacular architecture: 
paradigms of environmental response. Brookfield, US A: Avebury, 1990. 

 
OLIVE R , P (Org.). E ncyclopedia of Vernacular Architecture of the World. 
Cambridge: Cambridge University Press, 1997. 

 
OLIVE R , P. Built to meet needs: cultural issues  in vernacular architecture. 
Oxford: E lsevier, 2006. 



80 
 

 
 
 
Projeto Vida de Negro  10 anos de luta pela  e  das 
Terras  de Preto do . Organizado por S MDDH/CCN em 1998. 

 
RAPOPOR T, A. House Form and Culture. Upper S addle River: Prentice-Hall, 1969. 

 
ROCHA, M. . Cadernos de 

 com terra. Lisboa: ARGUME NTUM, 2015. 
 
S ANTOS ,  Bispo dos. A terra  a terra quer.  Paulo: Ubu 
E ditora/PIS E AGRAMA, 2023. 

 
S COTT, J . C . .; ME NE ZES , M. A. de .; GUE RRA, L. Formas cotidianas da 

 
v. 21, n. 1, p. 10  
http://raizes.revistas.ufcg.edu.br/index.php/raizes/article/view/175. Acesso em: 26 
set. 2023. 

 
S ILVA, Aichely Rodrigues da; CUNHA, Vladeir Vieira da. A luta pela terra no 

 Caso do Bico do Papagaio. UFU,  Minas Gerais, 2012. 
 
S ILVA, M. A. Cozinha:  de  sociais . Revista Iluminuras, v. 10, n. 23, 

seer.ufrgs.br/iluminuras/article/down-load/10083/5852. Acesso 
em 02 abr. 2024. 

 
S ILVA, S . R .  
identidade e territorialidade negra. XII Coloquio Internacional de  

 2012. 
 
S IMME L, GE ORG. Georg S immel: S ociologia. E varisto Moraes F ilho (Org.).  
Paulo: 1983. 

 
S OUZA, C lara Raissa Pereira de.  

 
 2017. 

 
S OUZA, C lara Raissa Pereira de.  
(MA): modos de construir e de morar. In: Anais do I E ncontro Habitat Urbano e 

 
    8 e 9 de junho de 2017.  em: 

http://www.athuar.uema.br/wp-content/uploads/2018/03/Anais-do-I-Encontro-E stadua 
l-Habitat-Urbano-e-Rural-no-Maranh%C3%A3o..pdf. 

 
S OUZA, Marcelo Lopes de. Os conceitos fundamentais  da pesquisa 

-espacial. R io de J aneiro: Bertrand Brasil, 2013. 
 
VIANA, Keliane da S ilva. A terra prometida ainda  promessa: conflitos  
ambientais  e territoriais  em S aco das Almas  
S ociais) - Universidade Federal  



81 
 

 
 
 
VIANA, Keliane da S ilva; BE NJ UME A, Diego Fernando Carvajal. Num ano era 

 
maranhense. II Seminario Nacional 

GPE LD  Linguagens, discursos e  culturais.  2017. 
 
VIE IRA, Nubiane Fonseca,  da moradia rural no povoado de 

Pequizeiro,  2017 

 
WEIME R , G. Arquitetura Popular Brasileira.  Paulo: Martins Fontes, 2005. 

 
WOOR TMANN, Klass.  
J aneiro: Tempo Brasileiro, 1982. p.119-150 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 


