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RESUMO 

 

Esta dissertação representa um estudo sobre os espaços de apresentação utilizados pelos 
grupos de Boi-bumbá em Belém do Pará e sobre o processo de mudança realizado na 
apresentação como elemento inovador e marcador de uma identidade. Para a compreensão 
deste processo foi levantada a documentação sobre o Boi-bumbá desde o século XIX, 
analisada com base nos postulados do historiador Roger Chartier (1991) ao lidar com esta 
manifestação como uma prática social. O estudo das apresentações do Boi-bumbá tem como 
referencial Martin Stokes (1997), que trata a “performance musical” como referencial 
constituinte de locais geográficos e de identidade A articulação entre a formação de 
identidade e a inovação da tradição vai ser utilizada pelos grupos a partir da cultura da mídia 
sendo aqui analisadas com base nos estudos “culturais multiperspectívicos” de Douglas 
Kellner (2001). Para a coleta de dados foi feito o levantamento de documentação em jornais e 
artigos sobre o Boi-bumbá, situando-o no tempo e espaço. A estratégia de pesquisa utilizada 
compreendeu entrevistas com participantes e gravações em áudio e vídeo, além do registro 
fotográfico utilizado para ilustrar as execuções musicais. Este conjunto de elementos foi 
descrito como meio de identificar e caracterizar a apresentação do Boi-bumbá Flor do Guamá 
nos anos de 2003 e 2004.  
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ABSTRACT 

 

This dissertation is a study of Boi-bumba performance contexts in the city of Belem, city of 
Para state and also about the process of change realized in the presentation as an innovative 
element and identity marker. For a comprehension of the process a huge documentation of 
Boi-bumba was collected, encompassing from the 19th century onwards. The material was 
analyzed through the postulates of Roger Chartier (1991), dealing with the manifestation as a 
social practice. The study of Boi-bumba presentations also dwells upon Martin Stokes (1997) 
who deals with “musical performance” like a referent supplying a sense of locality and 
identity. As the articulation between identity formation and the innovation of tradition is taken 
by the groups from the “culture of the media”, its explication will be based on the 
“multiperspective cultural studies” of Douglas Kellner (2001). To collected data encompassed 
documents in newspapers and articles about the Boi-bumba situating it in time and space. The 
research strategy consisted of interviews with Boi-bumba Flor do Guama participants, audio 
and video sources recording the music and rehearsals, besides photographs taken to illustrate 
aspects of the musical performances. This body of elements was described as a way to 
identify and characterize the presentation of Boi-bumba Flor do Guama in the years 2003 
through 2004. 
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