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APRESENTAÇÃO

A arquitetura desde sua origem é carregada de significado e simbolismo. Desde 
construções como Stonehenge, uma construção não habitável, estamos cercados de 
desejos e representações, na maioria das vezes implícitas, sobre o poder do homem 
diante da natureza e diante dos demais. Essa necessidade de expressão percorre toda 
história e é atestada pela arquitetura que resiste ao tempo. Basta um olhar mais atento para 
percebermos os indícios e assim podermos mergulhar em um universo de possibilidades 
de interpretação dessa arquitetura. Nos artigos apresentados nos deparamos com alguns 
desses monumentos de resistência da história, testemunhos de um tempo que muito tem 
a nos dizer, a nos orientar e conduzir por reflexões acerca de nossa realidade, e o que se 
projeta para o futuro.

O poder da arquitetura sobre nossas atitudes é muito mais amplo do que se 
percebe em um primeiro olhar, em consequência disso a produção desse espaço merece 
um cuidado que vai além da decisão da técnica. Produzir um lugar de viver, em qualquer 
escala, é trabalho que necessita de análises de condições ambientais, tecnológicas e 
sociais. Perceber o usuário do espaço, entender suas necessidades e muitas vezes 
limitações cotidianas é fundamental para o trabalho; assim como passando à outra escala, 
mais ampla, as consequências das decisões sobre o ambiente, quais escolhas e como elas 
refletem no meio em que vivemos.

Todos esses processos que envolvem a arquitetura e o urbanismo trazem uma grande 
responsabilidade aos seus produtores, que oferecem consequências imediatas e outras 
tantas que perdurarão por muito tempo, então é através de um trabalho consciente, amplo 
em suas reflexões que chegaremos, cada vez mais próximos a um produto equilibrado 
ambientalmente, socialmente, simbolicamente, que alcance uma das maiores premissas 
da arquitetura: o equilíbrio entre a forma e a função.

Boa leitura e ótimas reflexões!

Jeanine Mafra Migliorini
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RESUMO: O sertão, com reduzida disponibilidade 
de recurso, foi o ambiente escolhido para a 
expansão da pecuária devido à incompatibilidade 
com o cultivo da cana-de-açúcar no litoral do 
Nordeste brasileiro. Durante o século XVII, a 
pecuária estava em franca expansão pela região 
e ao passo que a fixação das famílias acontecia 
e a economia ganhava ares mais prósperos, a 
arquitetura fincava suas marcas naquelas terras. 
Dessa forma, desenvolveu-se, por intermédio 
da cultura do gado, uma arquitetura simples, 
sustentável, reconhecida, por estudiosos e órgãos 
governamentais, como patrimônio brasileiro. 
Sob essa perspectiva, as casas-grandes das 
fazendas tornaram-se uma sólida representação 
do patrimônio e da paisagem sertaneja; são 
bens que, com elevada simbologia, traduzem os 
processos socioculturais ali vividos e promovem 
uma rica interação entre o sertanejo e o sertão, 
envolvendo particularidades nos costumes e 
hábitos de morar. Por sua dimensão cultural, faz-
se necessário estudos voltados à preservação 
desse patrimônio. Nesse sentido, pretendemos, 
com este artigo, apresentar a análise comparativa 

do estado de situação das casas-grandes do 
município de Serra Negra do Norte, tendo em 
vista futuras intervenções que possam contribuir 
para a preservação desse patrimônio secular.
PALAVRAS-CHAVE: Arquitetura Vernacular; 
Fazendas de gado; Patrimônio Rural; Paisagem 
Sertaneja; Seridó Potiguar.

SERTANEJA ARCHITECTURE: 
CONTRIBUTIONS TO THE 

PRESERVATION OF THE RURAL 
HERITAGE OF SERIDÓ POTIGUAR 

REGION
ABSTRACT: The sertão was the environment 
chosen for the expansion of cattle ranching due 
to the incompatibility with the cultivation of sugar 
cane on the coast of Northeast Brazil. During 
the seventeenth century, livestock farming was 
booming throughout the region and, as families 
settled and the economy gained more prosperous 
air, architecture stuck its marks in those lands. 
In this way, a simple, sustainable architecture, 
recognized by scholars and governmental as a 
Brazilian cultural heritage. From this perspective, 
the houses of the cattle ranches have become 
a solid representation of the heritage and 
sertaneja landscape. We intend to present a 
comparative analysis situation of the casas-
grandes in the Serra Negra do Norte city in view 
of future interventions that may contribute to the 
preservation of this secular heritage.
KEYWORDS: Vernacular Architecture; Cattle 
farms; Rural Heritage; Sertaneja Landscape; 
Seridó Potiguar.
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1 |  INTRODUÇÃO
O ciclo do gado trouxe consigo a criação de um vasto acervo arquitetônico semeado 

nos sertões do Nordeste brasileiro. Esse patrimônio rural insere-se na paisagem cultural 
de um espaço conduzido pela economia do gado, subsequente à do algodão, modelo 
de ocupação do território que estruturou a cultura no sertão do Rio Grande do Norte e 
muito influenciou a formação histórica e social, bem como a arquitetura, intrinsecamente 
vinculado ao meio. Embora tratemos do contexto potiguar, estamos cientes de que a ele a 
arquitetura não se reduz, pois o Seridó é apenas um desses sertões, que, por sua vez, é 
muito fracionado. Sobre a configuração do sertão, retomemos o que disse o personagem 
rosiano Riobaldo: “Vou lhe falar. Lhe falo do sertão. Do que não sei. Um grande sertão! 
Não sei. Ninguém ainda sabe. Só umas raríssimas pessoas – e só poucas veredas, 
veredazinhas” (ROSA,1956,p. 116).

Estruturadas a uma distância considerável do litoral e, por conseguinte, longe das 
metrópoles, as fazendas constituíam núcleos de subsistência autossuficientes. Esse traço 
demonstra, no partido arquitetônico, um reflexo do que era necessário à sobrevivência das 
famílias e do funcionamento das atividades, por esse motivo, as construções manifestam 
as necessidades inerentes à economia, unindo “o saber arquitetônico vernacular à técnica 
construtiva lusitana” (IPHAN, 2012, p. 50). Cabe lembrar que, não obstante tomassem 
como referência os modelos lusitanos, as condições sociais, econômicas e fisioclimáticas 
interferiram nos procedimentos de construção. Desse modo, a adaptação dos programas 
e processos construtivos fez das casas-grandes do Seridó Potiguar uma arquitetura 
tipicamente brasileira.

Durante o século XVIII, surgiram as primeiras casas nesta região: edificações de 
estruturas simples, térreas, construídas com a técnica da taipa de sopapo, de chão batido, 
planta retangular e cobertura em duas águas. A execução era razoavelmente rápida para 
uma região onde as secas forçavam o deslocamento de fazendeiros e vaqueiros entre as 
propriedades.

De pouca resistência, os materiais exigiam que a casa fosse periodicamente 
embarrada, e esse repetido trabalho reparador era possibilitado pela disponibilidade de 
argila e de madeira da caatinga. É importante destacar que as casas primitivas tiveram, 
no extrativismo vegetal e mineral, a fonte de recurso necessária à realização de todas as 
etapas construtivas com o uso de materiais retirados da natureza em estado bruto.

Medeiros Filho, ao descrever as formas de construção dessas casas na região 
Seridó, destaca a explicação de Eloy de Souza sobre a técnica da taipa:

A taipa foi também de uso corrente na quase totalidade do sertão do Rio 
Grande do Norte, onde o material para essa construção era abundante e 
encontrava na habilidade dos moradores, facilidade no manejo do barro e da 
armação adequada a essa arquitetura. A esse tempo já nos encontrávamos 
em pleno ciclo do gado, como parece demonstrar o emprego de correias 
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de couro cru que então serviam para amarrar as varas aos esteios e assim 
formar os xadrezes, que deviam receber e sustentar o barro, aí introduzido 
por meio de sopapos vigorosos do construtor. Enquanto nessa zona o couro 
era utilizado em tal aplicação, já no litoral e agreste, a armação era feita com 
cipós dos matagais próximos (SOUZA, 1951 apud MEDEIROS FILHO, 1983, 
p. 56).

De acordo com Medeiros Filho (1983, p. 56), “a evolução da casa de taipa para 
alvenaria ocorreu de forma lenta”, pois a taipa marcou as construções até o início do século 
XIX. Nos inventários seridoenses, uma construção totalmente de alvenaria aparece, pela 
primeira vez, em 1813, como propriedade de Manoel Pereira Monteiro: [...] um sobrado 
sobre pilares de tijolos no sítio de Serra Negra no valor de 400$000” (MACÊDO, 2015, p. 
148).

Inicialmente “passaram a construir de tijolos apenas as frentes das moradas, 
permanecendo de taipa o restante da construção” (MEDEIROS FILHO, 1983, p.56). 
Segundo Lima (2002), às vezes as casas tinham suas paredes externas levantadas em 
pedra, adobe ou tijolo, mantendo-se as paredes internas em taipa de sopapo. Mas, por fim, 
“prevaleceu a casa de alvenaria, que permitia edificações mais amplas, com cumeeiras 
mais altas que favoreceram o aparecimento dos sótãos” (MEDEIROS FILHO, 1983, p.56).

O nome atribuído a esse tipo de habitação varia entre casa-grande e casa-sede da 
fazenda. No Inventário de conhecimento do patrimônio rural da região do Seridó Potiguar 
(IPHAN, 2012), é denominada “casa-grande”, expressão aplicada pela maioria dos autores 
investigados como referência à residência do proprietário e à casa principal da fazenda.

Faria (1965) dedicou um capítulo de sua obra Velhos costumes do meu sertão à 
configuração das casas-grandes, termo a partir do qual Medeiros Filho (1983), na obra 
Velhos inventários do Seridó, também descreveu essas moradas. Em seus estudos 
comparativos entre a casa-grande de fazenda e a casa urbana, Feijó (2002) acrescenta a 
informação de que caracteriza uma morada de uso permanente, enquanto Macêdo (2015, 
p. 149) esclarece que a “incorporação de compartimentos fez assumir a magnitude de 
casa-grande”.

Tendo adquirido esse conhecimento, decidimos adotar a denominação mais 
corrente atribuída às moradas seridoenses nas fazendas de criar, ou seja, casas-grandes, 
sem relegar outras terminologias, como, simplesmente, casa de fazenda ou casa-sede ‒ 
adotadas por Diniz (2008, 2015) ‒, pois entendemos que essas duas também determinam 
a unidade habitacional como a principal moradia do proprietário.

Contextualizado o cenário das moradas principais nas fazendas de gado do Seridó 
do século XIX, enfatizamos que os exemplares estudados são marcados pela técnica de 
construir em alvenaria, consequência da sedentarização e do crescimento econômico; são 
unidades habitacionais pertencentes a uma propriedade que, geralmente, incluía outros 
equipamentos: currais, depósitos, queijeiras e, em alguns casos, armazém de algodão, 
casa de farinha e engenho, com produção destinada ao consumo local e ao mercado interno 
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do Seridó. Todos esses equipamentos agrupados constituíam um conjunto arquitetônico 
capaz de suprir as necessidades nas fazendas.

As casas-grandes são detentoras de uma tradicional tipologia com aparência rústica 
e despojada de elementos decorativos, reflexo do caráter local e regional, conservam traços 
relevantes de uma arquitetura simples concebida por repetição de modelos sustentáveis e 
marcados pela sabedoria passada de geração em geração.

São residências que se tornaram referência pelo seu caráter vernacular, isto é, 
além da relevância para a identidade da região, são adaptadas às condicionantes do lugar 
e, como afirma Borges (2015), se constituem em espaços de proteção em relação às 
características hostis do clima no sertão.

A partir do material recolhido em pesquisas anteriores que realizamos acerca 
da arquitetura das fazendas seridoenses (ASSUNÇÃO, 2021), exporemos a análise 
comparativa do estado de situação de sete casas-grandes no município de Serra Negra 
do Norte.

Figura 1. Casa-grande Aroeira em Serra Negra do Norte, Seridó Potiguar.

Fonte: Autora, 2019.
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2 |  ESTUDO COMPARATIVO DO ESTADO DE SITUAÇÃO DAS CASAS-
GRANDES EM SERRA NEGRA DO NORTE (SERIDÓ POTIGUAR-RN)

O estudo fundamenta-se nos dados do relatório técnico Inventário do patrimônio 
rural do Seridó – caminhos do Seridó (ASSUNÇÃO; OLIVEIRA; SILVA, 2010), referente à 
terceira etapa de um projeto iniciado em 2007, sob a responsabilidade da Superintendência 
IPHAN/RN, para o Inventário de conhecimento do patrimônio rural da região do Seridó 
Potiguar (IPHAN, 2012). Nessa etapa, foram inventariadas quarenta casas de fazendas 
pertencentes aos municípios de Ipueira, Jardim de Piranhas, Ouro Branco, São João do 
Sabugi, Serra Negra do Norte e Timbaúba, datadas dos séculos XIX e XX.

Como mencionamos, neste artigo, são feitas observações com enfoque no 
estudo do acervo em Serra Negra do Norte. Com esse objetivo, traçamos o estado de 
situação atual das casas-grandes mediante uma perspectiva comparativa entre o contexto 
registrado no levantamento de 2010 e de 2019. Arrolamos os resultados dos levantamentos 
arquitetônicos, documentais e fotográficos, além das observações empíricas acerca dos 
vestígios analisados. Para isso, utilizamos as informações contidas no anexo do relatório 
técnico (ASSUNÇÃO; OLIVEIRA; SILVA, 2010), que foram atualizadas com o diagnóstico 
comparativo e assim produzimos uma nova base de dados.

Embora tenhamos observado as condições internas e externas, as ações de 
manutenção, a degradação dos materiais, as estruturas e as perdas de elementos 
de composição, entendemos que, para alcançar resultados mais aprofundados, seria 
necessária uma equipe multidisciplinar capaz de responder a todas as questões referentes 
ao processo de intervenção do patrimônio edificado. Por essa razão, não foi nosso objetivo 
adentrar no campo do restauro e das técnicas retrospectivas. Procuramos ter uma noção 
geral do objeto investigado, a partir da inspeção das casas-grandes, com foco no estado 
em que esse patrimônio rural se encontra conservado e preservado, e, dessa forma, traçar 
algumas considerações sobre as políticas de preservação que tutelam atualmente esses 
bens.

2.1 As casas-grandes
As casas investigadas (Quadro 1) estão locadas na zona rural de Serra Negra do 

Norte, região Seridó Potiguar do estado do Rio Grande do Norte - Brasil. A região, assim 
como toda extensão do Seridó, foi constituída pelo processo sesmarial e teve a economia 
do gado como base de sua estruturação.
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Casa-grande Apaga Fogo Casa-grande Dinamarca

Casa-grande Aroeira Casa-grande Próxima a Dinamarca

Casa-grande Arroz Casa-grande Próxima a Vapor

Casa-grande Barra da Carnaúba Casa-grande Vapor

Casa-grande Carnaúba Casa-grande Rolinha
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Quadro 1 – Casas-grandes de Serra Negra do Norte.

Fonte: Assunção, Oliveira e Silva (2010), adptado pela autora.

2.2 Considerações sobre o estudo comparativo
Com base em anteriores estudos, nos levantamentos e nas observações em 

campo, chegamos a algumas ponderações importantes sobre o patrimônio rural de Serra 
Negra do Norte. Ressaltamos que o estudo comparativo possibilitou a constatação de um 
cenário com resultados heterogêneos, mas dele depreendemos que a propensão para a 
degradação desse patrimônio é a tendência mais significativa.

Dentre as sete casas vistoriadas, somente Apaga Fogo e Rolinha estão em boa 
condição de uso. Ao longo desses anos, as casas passaram por melhorias e reparos 
que culminaram no bom estado de situação. Entendemos que esse fato está atrelado ao 
uso residencial por parte dos proprietários; quando destinados ao uso dos moradores da 
fazenda, que não contam com recursos, a conservação piora consideravelmente. Apesar 
disso, constatamos que são as edificações que mais sofreram com alterações, o que se 
reflete no estado de preservação. A inexistência de colaboração dos profissionais com 
domínio nas técnicas de preservação faz dessas intervenções uma preocupação a mais 
com relação à salvaguarda efetiva das casas-grandes.
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Figura 2. Estudo comparativo casas-grades Apaga Fogo e Rolinha. 

Fonte: Assunção (2021).

A casa-grande Aroeira, edificação que passou por intervenção em suas fachadas, 
encontra-se internamente muito degradada. A modificação do uso original para o de apoio 
às atividades do criatório demonstra descuido por parte de seus proprietários. Aroeira 
apresenta-se íntegra quanto ao estado de preservação; sua conservação, contudo, é 
precária se considerarmos os problemas de degradação dos materiais em seu interior. 
Situação semelhante pode ser observada na casa-grande Barra da Carnaúba, ocasionada, 
principalmente, pela falta de manutenção durante todos esses anos. Segundo seus 
moradores, a edificação permanece exatamente como na nossa última vistoria em 2010. 
De fato, detectamos uma conservação precária, com problemas de degradação em suas 
fachadas e nos espaços internos.
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Figura 3. Estudo comparativo casas-grades Aroeira e Barra da Carnaúba.

Fonte: Assunção (2021).

Desse conjunto, duas edificações passam por processo de arruinamento, Arroz e 
Dinamarca. No levantamento anterior já apresentavam partes do seu edificado em ruínas, 
quadro que se agravou durante os anos a ponto de Arroz somente expor, em forma íntegra, 
a sua fachada principal, e Dinamarca apresentar uma extensão de área arruinada ainda 
maior, além de elevada precariedade quanto à conservação por todo o perímetro.
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Figura 4. Estudo comparativo casas-grades Arroz e Dinamarca. 

Fonte: Assunção (2021).

O pior cenário é o da casa-grande Vapor, onde o corpo principal está arruinado, 
tendo sido preservados apenas o alicerce e o anexo acoplado ao edificado posteriormente 
à construção principal. Segundo os moradores da região, a casa ruiu há anos. Seu 
desaparecimento remete nosso pensamento à perda de um importante exemplar gravado 
na memória popular por sua presença nas inúmeras histórias de seus tempos áureos. 
Esses fatos chamam nossa atenção para a possibilidade de um aumento no número de 
exemplares com o mesmo destino atrelado à casa de fazenda Vapor no âmbito de Serra 
Negra, assim como em outras localidades do Seridó Potiguar.

Figura 5. Estudo comparativo casa-grade Vapor. 

Fonte: Assunção (2021).

Durante a vistoria, observamos que as intervenções realizadas nas casas-grandes 
foram executadas por conta própria. Apesar de darmos ênfase ao fator humano como parte 
integrante do patrimônio em análise, acreditamos que toda intervenção em edificações 
históricas, independentemente de seu estado de proteção legal, deve ser precedida de 
uma investigação técnico-científica capaz de identificar os agentes e os mecanismos de 
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deterioração ‒ nesse caso, do bem rural ‒ e de auxiliar no correto processo de prevenção 
e manutenção dessas construções. A realidade, porém, é diferente: as residências 
inspecionadas carecem desse suporte profissional, fato que acaba por acelerar a 
descaracterização da arquitetura sertaneja.

Ainda relativamente à preservação do patrimônio sertanejo na região Seridó 
Potiguar, o estado do Rio Grande do Norte conta com o amparo legal do Decreto nº 
8.111, de 12 de março de 1981, com o apoio institucional do IPHAN e da Fundação José 
Augusto para os procedimentos administrativos de salvaguarda, além das iniciativas de 
conhecimento efetivadas nos âmbitos federal e estadual. Mesmo havendo esses suportes, 
entendemos que é necessário revisar as ações de proteção desse patrimônio, pois o 
estudo comparativo permitiu-nos verificar a inexistência de qualquer ação efetiva capaz de 
assegurar a preservação do patrimônio rural. Apesar de a cidade de Serra Negra possuir 
a Casa de Cultura Popular Oswaldo Lamartine de Faria, onde funciona um Museu voltado 
à cultura sertaneja, atestamos que essa instituição não promove ações que incluam o 
patrimônio rural.

A situação pode ser estendida a outras localidades do Seridó, a exemplo da casa-
grande Timbaúba dos Gorgônios, em Ouro Branco, única edificação que, por seu interesse 
histórico e arquitetônico, é tombada em âmbito estadual desde 1987 e está completamente 
abandonada pelo poder público.

Figura 6. Casa-grande Timbaúba dos Gorgônios.

Fonte: Assunção, Oliveira e Silva (2010).

Ressaltamos que a Arquitetura sertaneja resulta da construção da coletividade 
através dos tempos e, por esse motivo, a preservação, em um movimento dinâmico, 
depende do envolvimento das pessoas, de suas vivências e necessidades. O patrimônio 
rural é parte integrante da paisagem sertaneja, atribuindo valores e uma identidade que 
não pode ser conferida isoladamente, mas com a apreensão do convívio entre a natureza, 
os espaços construídos e ocupados, os modos de produção, as atividades culturais e 
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sociais, numa relação complementar. Por isso, entendemos a importância da revisão das 
políticas de preservação no território do Seridó Potiguar com o direcionamento para uma 
gestão sistêmica e compartilhada, unindo o fator humano e social, cuja interação mantém 
vivo o patrimônio sertanejo.

Diante das reflexões feitas, relembramos que a realização dessa análise comparativa 
surgiu do interesse em aprofundar a documentação existente, em específico a do relatório 
técnico Inventário do patrimônio rural do Seridó: Caminhos do Seridó (ASSUNÇÃO; 
OLIVEIRA; SILVA, 2010), e de contribuir para o monitoramento do patrimônio rural, 
motivação reafirmada com a comprovação de que os exemplares carecem de uma política 
que suporte o patrimônio remanescente do ciclo do gado.

3 |  CONSIDERAÇÕES FINAIS
A adaptação às condicionantes locais e a relação com os recursos existentes 

determinaram não só a produção da arquitetura mas também o modo de vida e as 
manifestações culturais na Ribeira do Seridó. A construção das casas-grandes passa a ser 
memória viva da apropriação humana junto às condições naturais. O século XIX, portanto, 
é marcado pelo legado de um significativo número de habitações rurais nas fazendas de 
criar gados, construídas sob a técnica dos tijolos de barro, representam o testemunho vivo 
da história do Seridó Potiguar e de sua gente.

Neste artigo merece realce a realização de um monitoramento para a coleta de 
informações sobre o estado de situação de algumas casas-grandes com o objetivo de 
fomentar intervenções futuras, além da produção de uma documentação atualizada sobre a 
conservação e a preservação desse patrimônio. Chegamos à conclusão de que o patrimônio 
rural, de um modo geral, carece de políticas capazes de preservá-lo. Observamos que, 
além dos inventários e estudos desenvolvidos, até o momento nenhum projeto com foco na 
recuperação desses bens está previsto, seja em nível privado ou público.

O diagnóstico do estado de situação alerta para a propensão à degradação dos 
exemplares relacionados ao ciclo do gado em Serra Negra do Norte, assim como em outras 
regiões do Seridó Potiguar. Observamos que o instrumento do tombamento, presente em 
Timbaúba dos Gorgônios, uma das edificações inventariadas (IPHAN, 2012), não suporta 
o patrimônio sertanejo, o que torna imprescindível centrarmos nosso olhar na revisão das 
políticas de preservação direcionadas para uma gestão sistêmica no território e que envolva 
tanto os órgãos de proteção quanto os fatores social e humano.

Pretendemos dar continuidade a esta pesquisa de forma que possa contemplar, 
empiricamente, os outros cinco municípios da região analisados no relatório técnico 
(ASSUNÇÃO; OLIVEIRA; SILVA, 2010) - Ipueira, Jardim de Piranhas, Ouro Branco, São 
João do Sabugi e Timbaúba dos Batistas. Dessa maneira, teremos a oportunidade de 
ampliar o monitoramento do patrimônio rural, discutir os processos de patrimonialização e 
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abordar diferentes questões e perspectivas de análise.
Por fim, afirmamos que a preservação desse patrimônio rural constitui uma 

oportunidade não só para o desenvolvimento do território mas também para a valorização 
dos recursos endógenos. Um dos desafios que se apresentam é envolver efetivamente, 
além do poder público, as populações nesses processos, promovendo a conscientização da 
importância que representam para a gestão e a salvaguarda do patrimônio. Nesse sentido, 
esperamos que as reflexões aqui tecidas estimulem ações que visem à preservação da 
arquitetura sertaneja no âmbito do Seridó Potiguar.
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