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“Moro no Cearazinho desde que nasci. Eu 

ajudo o meu pai com a farinha [...] Lá em casa 

tem televisão, rádio, e eu entro na internet pelo 

celular. Aqui onde tem área a gente navega 

[...]. Eu concluí o ensino médio [...] mas não 

vou deixar de fazer farinha. O meu objetivo é 

esse, está estudando, mas não deixar a 

agricultura de lado. Eu escuto rádio [...] gosto 

de informação e depois música. Na televisão 

[...] eu sei o que está acontecendo mais pelo o 

que as pessoas vão falando, depois a gente 

confirma na televisão. Lá em casa tem 

geladeira, fogão e [...] freezer” (Wilton Reis, 

19 anos). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

RESUMO 

 

 
 

 

Este trabalho centra-se em investigar o consumo de bens materiais na Vila Cearazinho, a 

partir da relação com as mídias rádio, televisão e internet. Busca-se abordar as formas de 

consumo no local, bem como discutir a dinâmica das mídias no processo de constantes 

ressignificações da cultura. Como principal fonte de pesquisa utilizou-se as fontes orais para 

compreender as intersubjetividades nas experiências a fim de ampliar percepções de como os 

sujeitos interpretam e vivenciam o consumo e fontes de autores de áreas diferentes tais como 

Baczo, Bauman, Bourdieu, Canclini, Certeau, Ferreira, Alberti, Focault, Gueertz, Halbwachs, 

Le Goff, Thompson, Hoff e Williams. O estudo permitiu a compreensão de quais costumes 

foram transformados, apropriados ou sofreram resistências pelas novas relações com outras 

culturas das quais as mídias são os canais, em decorrência das diferentes interpretações e 

incorporações das mensagens midiáticas. As memórias se mostraram importante instrumento 

no sentido de compreender como as pessoas coletivamente constroem e dinamizam processos 

sociais, como a subjetividade se expressa e como atribuem significados às situações sociais.  

 

Palavras-Chave: Consumo. Mídia. Memória. Cearazinho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

This work focuses on investigating the consumption of material goods in the village 

Cearazinho, from the relationship with the media radio, television and internet. Seeks to 

address ways to consumption on the premises and to discuss the dynamics of the media in the 

process of constant reinterpretation of culture. As the main source of research used oral 

sources to understand the intersubjectivities the experiences in order to broaden perceptions of 

how individuals interpret and experience the consumption and sources of different areas of 

authors such as Baczo, Bauman, Bourdieu, Canclini, Certeau, Ferreira, Alberti, Foucault, 

Gueertz, Halbwachs, Le Goff, Thompson, Hoff and Williams. The study allowed the 

understanding of which customs were transformed, appropriate resistance or suffered by new 

relationships with other cultures from which the media are the channels, due to different 

interpretations and incorporation of media messages. The memories proved important tool in 

order to understand how people collectively build and streamline social processes, such as the 

subjectivity is manifested and how they assign meanings to social situations 

Keywords: Consumption. Media. Memory. Cearazinho 
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