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APRESENTAÇÃO 
Este livro é uma demonstração da fecunda e complexa experiência humana em 

diferentes tempos e espaços, vista aqui pelo prisma do tripé Memória, Cultura e Sociedade, 
novelo que dá título à obra. Numa perspectiva interdisciplinar, as atitudes narrativas 
constitutivas do seu corpo discursivo elucidam a cultura numa abordagem ampla, como um 
conjunto de relações humanas, em suas formas materiais e imateriais, o que desnuda a 
diversidade cultural presente nos temas dissertados. 

Seguindo esse horizonte, são abordadas as relações entre indivíduo e sociedade, 
bem como entre mudanças e continuidades postas na paisagem social, cultural e 
histórica. A sociedade é apresentada como uma construção histórica numa simbiose de 
um todo conectado, no qual as pessoas vivem. Assim, modos e construção de relações, 
combinação de instituições, normas e formas de organização social integram esse novelo. 
Nesse direcionamento, a memória é apresentada como uma construção humana, individual 
e social, portanto, também histórica.

Ao longo dos vinte e seis capítulos que integram o livro, uma diversidade de temas e 
recortes são elencados, abordando as relações entre memória e identidade e colocando em 
cena seus processos de construção, afirmação e resistências. Nestes termos, a dimensão 
histórica da memória é apresentada e refletida nas cidades e em suas paisagens, bem como 
nas reflexões sobre espaços, natureza, trabalho, instituições, territorialização e culturas. 

As linguagens a partir das quais as memórias, as culturas e sociedades são postas 
e problematizadas também ganham corpo, materialidade e densidade discursiva. Nesse 
sentido, as importantes reflexões a respeito de imagens, teatros, músicas, literatura e 
objetos são postas em relevo. Outrossim, ganha destaque o debate sobre cultura material 
mediante as historicidades e danações dos museus e de seus visitantes, revelando ainda 
as mediações entre a cultura material e os processos histórico-sociais. 

O cenário político presente nas disputas por memórias, culturas, identidades e 
sociedades também não fica de fora. Desse modo, a perspectiva decolonial situa uma 
postura ética e política de enfrentamento das “colonizações” sobre corpos e ideias, 
demonstrando que é necessário descolonizar o pensamento e a vida social. Além de tudo 
isso, o ponto de intersecção entre ensino, pesquisa e extensão universitárias lança luz para 
processos formativos diversos e plurais nas quais as diversidades ganham materialidade 
e ressonâncias. 

As histórias que este livro conta incluem a diversidade como marca essencial 
para que possamos nos (re)produzir como cultura humana. Simboliza as circunstâncias 
de constituição da sociedade através da preservação e transmissão da memória, dando 
sentido a formas distintas de saber, de aprender e de ensinar a respeito dos ritmos que 
produzem a cadência do baile da vida.

Joaquim dos Santos
José Italo Bezerra Viana 
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RESUMO: O presente artigo tem como finalidade 
desenvolver uma análise sobre o papel social 
do museu. No primeiro momento, abordamos 
discussões conceituais a respeito da relevância 
do visitante para o museu, uma vez que 
este foi assumindo um protagonismo quase 
que equivalente a conservação e exposição 
dos acervos. Posteriormente, evidenciamos 
alguns aspectos quanto ao perfil do visitante 
de museu, com o intuito de esclarecermos as 
particularidades sociais envolvidas na relação 
de aproximação entre o museu e o visitante. 
Ambas as contextualizações, se entrelaçam 
a intenção de compreendermos os avanços e 
retrocessos envolvidos nos caminhos percorridos 
para a promoção do acesso aos bens culturais, 
disponíveis no museu para os visitantes.   
PALAVRAS - CHAVE: Museu; visitante; acesso.

THE MUSEUM DEMOCRATIZATION FOR 
VISITORS

ABSTRACT: This article aims to develop an 
analyses about the museum’s social role. At 

1 Recuperado de https://icom.museum/en/resources/standards-guidelines/museum-definition/ . Acessado consultado em: 05/12/2020.

first, it deals with conceptual discussion about 
visitors relevance to museum since it was 
assumed a main character almost as similar as 
the conservation and exhibition of the collections. 
At a later stage, it was evidenced some aspects 
about the museum visitors profile with the aim 
of clarifying the social particularities involved 
in the relation between museum and visitors. 
Both contextualizations interlace the intention 
of understanding the progress and throwback 
involved in the way taken to promote the access 
to cultural properties available at the museum to 
visitors.
KEYWORDS: Museum; visitors; access.

INTRODUÇÃO 
A definição de museu elaborada pelo 

International Council of Museums – ICOM 
(2007)1, na qual, de maneira geral, aponta ser 
este uma instituição sem fins lucrativos, aberta 
para que o público tenha acesso ao patrimônio 
material e imaterial para o seu usufruto, denota 
com nitidez o papel educativo que a instituição 
possui, colocando o acervo à disposição para 
o desenvolvimento da sociedade. Para além 
disto, tal concepção carrega consigo a mudança 
de perspectiva da função museal, ocorrida 
em meados do século XX, onde “o museu se 
abre à interdisciplinaridade, demonstrando a 
interdependência entre diferentes áreas do 
saber, articulando meio natural e patrimônio 
cultural.” (VALENTE, 2003, p. 42). Desta 

https://icom.museum/en/resources/standards-guidelines/museum-definition/
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forma, na medida em que foi ampliada a percepção do patrimônio, novos contextos se 
apresentaram para a difusão da cultura, abrindo caminho para que este processo fosse 
ocorrendo de forma múltipla, ressaltando a relevância que o público passou a ter, como o 
apontado por Valente (2003, p. 43):

A abordagem dos temas tem que contemplar o interesse do visitante sem, no 
entanto, fugir da essência do museu. Por esse motivo, o museu deverá manter-
se atualizado em seus diversos setores; caso contrário, ficará defasado com 
relação ao visitante e não cumprirá seu papel social e educativo.

Somado aos aspectos apontados pela autora citada no trecho acima e em consonância 
com o conceito de museu do ICOM (2007), na legislação brasileira, o Art. 29, da Lei Nº 
11.904/2009, versa que: “os museus deverão promover ações educativas, fundamentadas 
no respeito à diversidade cultural e na participação comunitária, contribuindo para ampliar 
o acesso da sociedade às manifestações culturais e ao patrimônio material e imaterial da 
Nação”. 

O papel social agregado aos museus, fortalecido pelos instrumentos legais, coloca 
os acervos como um bem público e, como tal, estes devem ser disponibilizados aos 
visitantes para o seu usufruto, preferencialmente, através de ações que unam preceitos 
educativos com os anseios dos tempos atuais. Para Castells (2011), quanto aos percursos 
possíveis de serem trilhados pelas instituições museológicas, na atualidade, para atender 
as demandas da coletividade, estes:

Poderiam tornar-se protocolos de comunicação entre diferentes identidades, 
comunicando a arte, a ciência e a experiência humana; e eles podem 
estabelecer-se como conectores de diferentes temporalidades, traduzindo-
as a uma sincronia comum, mantendo, ao mesmo tempo, uma perspectiva 
histórica. Finalmente, eles podem conectar as dimensões globais e locais de 
identidade, espaço e sociedade local. (CASTELLS, 2011, p. 20)

Castells (2011) esclarece que, para que isso ocorra, é necessário que os museus 
consigam sistematizar “fluxos virtuais”, considerando os aspectos virtual e global da 
comunicação e da cultura, harmonizando a tecnologia com as vivencias do ser humano, 
para a promoção de inovações “tecnológicas de protocolos de comunicação”, com o intuito 
de que estes sejam “instituições educacionais e interativas, ancoradas em uma identidade 
histórica específica e ao mesmo tempo abertas a correntes multiculturais presentes 
e futuras” (CASTELLS, 2011, p. 20). Deste modo, é importante que seja favorecida a 
apropriação social do espaço, ressaltando o museu como um lugar de usufruto pautado 
nas modificações culturais, interligado com a salvaguarda dos acervos.

Neste contexto, nos deparamos com a utilidade que pode ser empregada a 
ampla comunicação através do acesso aos bens culturais. Uma vez que, em tempos 
denominados por Bauman (2007) de “modernidade líquida”, onde “as organizações sociais 
(estruturas que limitam as escolhas individuais, instituições que asseguram a repetição 
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das rotinas, padrões de comportamento aceitável) não podem mais manter sua forma por 
muito tempo.” (BAUMAN, 2007, p. 07), ficando clara a impossibilidade do estabelecimento 
de planos sólidos e longínquos, por parte do indivíduo. Diante disto, é mister discutirmos 
processos educativos que instrumentalizem o sujeito no desenvolvimento amplo das suas 
capacidades, possibilitando a este a resolução das demandas que forem surgindo no seu 
cotidiano. 

No que diz respeito a educação dos jovens, Bauman (2013) esclarece que esta deve 
permear “a necessidade de desenvolver, aprender e praticar a arte de conviver com os 
estranhos e sua diferença em base permanente e cotidiana.” (BAUMAN, 2013, p. 09). Nesta 
perspectiva, o delineamento de ações educativas voltadas para o campo cultural, surge 
como um caminho interessante a ser trilhado, na prática do conhecimento do patrimônio 
material e imaterial para consolidação do respeito as diferenças.  

Para tanto, o entendimento de cultura utilizado, compactua com o explicitado por 
Castells (2011, p. 09) “no clássico sentido sociológico e antropológico de um sistema de 
valores e crenças que informam o comportamento das pessoas e que são articulados e 
expressos por meio de instituições sociais.”. Tal perspectiva, atrelada a de patrimônio estão 
diretamente ligadas a constituição de uma instituição museal, que se vale deste arcabouço 
para o delineamento educativo atribuído aos museus.   

A educação museal pode ser definida como um conjunto de valores, de 
conceitos, de saberes e de práticas que têm como fim o desenvolvimento do 
visitante; como um trabalho de aculturação, ela apoia-se notadamente sobre 
a pedagogia, o desenvolvimento, o florescimento e a aprendizagem de novos 
saberes. (DESVALLÉES e MAIRESSE, 2013, p. 38).

A valorização do aspecto cultural pode promover a assimilação de valores que 
possibilitem ao ser humano conhecer para preservar sua identidade e do grupo ao qual 
pertence. Porém, isso não significa o apreço ao sectarismo, muito pelo contrário. O 
conhecimento cultural passa pelo respeito à diferença, pois, por mais que tentemos nos 
isolar, no mundo globalizado isto não é possível, por conta da difusão cultural (Laraia, 
2001). Tal perspectiva, contribui para o entendimento de que o museu vem se tornando um 
ambiente de extrema importância para a reflexão do comportamento humano (Bourdieu e 
Darbel, 2007), no amplo exercício da cidadania. 

A prática da cidadania robusteceu o conceito de educação no ambiente museal, 
ajudando na estruturação de setores educativos alinhados com o desejo de ofertar ao público 
uma visitação que possibilite um processo educativo estimulador das potencialidades do 
indivíduo, ampliando o seu conhecimento sobre os contextos sociais que o cerca. 

O MUSEU REMODELADO PARA OS VISITANTES
A perspectiva democrática do museu como instrumento a serviço da sociedade, 
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começa a ser modelada na primeira metade do século XX, com a criação da UNESCO 
(1945) e, principalmente, com a do ICOM (1946), uma vez que tais organizações assumem 
o papel de discutir e elaborar orientações para a preservação e divulgação do patrimônio 
cultural, dentro das diretrizes de cada uma. Porém, foi na segunda metade do século XX, 
como apontado por Valente (2003), que começaram a ocorrer eventos relevantes sobre o 
papel educativo dos museus, estimulados pela preocupação acenada pelo Brasil, Estados 
Unidos e países da Europa, quanto a verificação da falta de acesso do público aos museus.  

O “Seminário do Rio”, em 1958, realizado pela UNESCO como parte do 
programa dedicado a discutir o papel educativo do museu, estimular e ampliar 
os programas educativos como a melhor forma de tornar conhecidas as suas 
coleções, é um exemplo daquela movimentação. É dessa mesma época a 
conclusão da renovação da Exposição Permanente do Museu Nacional, que 
servia de referência a outras instituições. A partir daí, o mundo dos museus é 
totalmente renovado. A Conferência de Grenoble, em 1971, a Mesa Redonda 
do Chile, de 1972, as Declarações de Quebec e Oxatepec, de 1984, foram 
iniciativas que, sob o auspício da UNESCO e do ICOM, refletiram o esforço 
de melhor atender o público visitante e conferiram novo relevo às questões 
relativas ao papel cultural e educacional dessa instituição.” (VALENTE, 2003, 
pp. 41-42). 

A nova concepção estruturada pelas discussões envolvendo o papel educativo 
dos museus, colocou os visitantes em um patamar tão relevante quanto ao dos acervos 
institucionais, uma vez que o entendimento de tornar o acervo acessível ao público passou 
a ser a diretriz das ações museais, somada as atividades inerentes a sua concepção. Neste 
contexto, os museus para Studart (2004, p. 35) “além das funções de preservar, conservar, 
expor e pesquisar, são fundamentalmente instituições a serviço da sociedade, buscam 
por meio de ações educativas tornar-se elementos vivos dentro da dinâmica cultural das 
cidades.”. Para tal contextualização, naturalmente, a “virada de chave” ocorrida na segunda 
metade do século XX, foi sendo estruturada por uma série de debates posteriores, tendo 
como exemplo a Declaração de Caracas (resultante do Seminário “A Missão dos Museus 
na América Latina Hoje: Novos Desafios”, celebrado em Caracas, Venezuela, entre os dias 
16 de janeiro e 06 de fevereiro de 1992, de 1992), que para além de pontuar questões 
voltadas para o patrimônio, liderança, gestão e recursos humanos, tratou a comunicação 
em museus como tarefa essencial para as abordagens que cabem a tal instituição.

A função museológica é, fundamentalmente, um processo de comunicação que 
explica e orienta as actividades específicas do Museu, tais como a colecção, 
conservação e exibição do património cultural e natural. Isto significa que os 
museus não são somente fontes de informação ou instrumentos de educação, 
mas espaços e meios de comunicação que servem ao estabelecimento da 
interacção da comunidade com o processo e com os produtos culturais 
(Declaração de Caracas, 1999, pp. 250-251)
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Para tanto, a referida Declaração, entre outros aspectos, considera: 

Que o museu como um meio de comunicação transmite mensagens através 
da linguagem específica das exposições, na articulação de objectos-signos, 
de significados, ideias e emoções, produzindo discursos sobre a cultura, 
a vida e a natureza; que esta linguagem não é verbal, mas ampla e total, 
mais próxima da percepção da realidade e das capacidades perceptivas 
de todos os indivíduos; que como signos da linguagem museológica, os 
objectos não têm valor em si mesmos, mas representam valores e significados 
nas diferentes linguagens culturais em que se encontram imersos; Que o 
processo de comunicação não é unidirecional, mas um processo interactivo, 
um diálogo permanente entre emissores e receptores, que contribui para 
o desenvolvimento e o enriquecimento mútuo, e evita a possibilidade de 
manipulação ou imposição de valores e sistemas de qualquer tipo; Que o 
museu é um importante instrumento no processo de educação permanente 
do indivíduo, contribuindo para o desenvolvimento de sua inteligência e 
capacidades crítica e cognitiva, assim como para o desenvolvimento da 
comunidade, fortalecendo sua identidade, consciência crítica e auto-estima, 
e enriquecendo a qualidade de vida individual e colectiva. (Declaração de 
Caracas, 1999, pp. 251-252)

Neste contexto, recomenda: 

Que se desenvolva a especificidade comunicacional da linguagem 
museológica, possibilitando e promovendo o diálogo activo do indivíduo 
com os objectos e com as mensagens culturais, através do uso de códigos 
comuns e acessíveis ao público, e da linguagem interdisciplinar que permite 
recolocar o objecto em um contexto mais amplo de significações; Que o 
museu oriente seu discurso para o presente, enfocando o significado dos 
objectos na cultura e na sociedade contemporânea e não somente em como 
e por que se constituíram em produtos culturais no passado; neste sentido 
o processo interessa mais que o produto; Que o museu contribua para a 
capacitação permanente dos indivíduos e comunidades no uso dos meios 
tecnológicos, dos processos e dos instrumentos científicos, desmistificando-
os em benefício do desenvolvimento individual e social. (Declaração de 
Caracas, 1999, pp. 253-254)

As considerações e recomendações estruturadas pela Declaração de Caracas, 
carregam consigo os caminhos para o planejamento e o desenvolvimento de ações museais 
para as sociedades dos séculos XX e XXI, na medida em que pontua a relevância de tornar 
acessível a compreensão dos códigos incorporados a um objeto musealizado, dentro de 
uma perspectiva social da valoração dos itens expostos em museus, como bens culturais 
que carregam em si histórias agregadas de uma determinada sociedade e que, na medida 
em que são promovidas discussões, podem gerar reflexões relevantes para a formação e o 
convívio de respeito multo entre os cidadãos de diferentes grupos sociais (Bauman, 2013). 
Neste contexto, o museu pode servir como ponte para o favorecimento da comunicação 
que resulta na ampliação da capacidade crítica do cidadão, como apontado nas diretrizes 
da Declaração Cidade do Salvador (2007, pp. 13-14): 
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Compreender a cultura como bem de valor simbólico, direito de todos e 
fator decisivo para o desenvolvimento integral e sustentável, sabendo que 
o respeito e a valorização da diversidade cultural são indispensáveis para a 
dignidade social e o desenvolvimento integral do ser humano; assegurar que 
os museus sejam territórios de salvaguarda e difusão de valores democráticos 
e de cidadania, colocados a serviço da sociedade, com o objetivo de 
propiciar o fortalecimento e a manifestação das identidades, a percepção 
crítica e reflexiva da realidade, a produção de conhecimentos, a promoção da 
dignidade humana e oportunidades de lazer; valorizar a vocação dos museus 
para a comunicação, investigação, documentação e preservação da herança 
cultural, bem como para o estímulo à criação contemporânea em condições 
de liberdade e igualdade social. 

Sobre o favorecimento da comunicação, por via dos objetos, Ramos (2004), 
praticou no Museu do Ceará, à época em que foi Diretor, a promoção de ações educativas 
compreendendo as peças expostas no ambiente como “objetos geradores”, seguindo a 
lógica Freiriana de alfabetização por “palavras geradoras”. A ideia de Ramos (2004) foi 
a de valorizar a “bagagem” do visitante, entrelaçada com os itens expostos no ambiente 
museológico. Ressaltamos que a relação do museu com o objeto é algo intrínseco a sua 
concepção, pois, os acervos museológicos foram se constituindo do ato do colecionismo. 

De uma maneira geral, compreende-se o colecionismo como coletar, reunir e 
compor acervos ou arranjar peças consideradas de cunho memorialistas, com 
traços fetichistas, com propriedades históricas e artísticas, num determinado 
espaço e tempo. Na esfera pública, baseado em princípios educativos, a 
tendência é considerar o colecionador como um guardião do passado em 
que a guarda de objetos “antigos” torna-se um “local” imaginário e onde se 
processam imagens de direito humano de apropriação universal. (ESPÍRITO 
SANTO, 2011, p. 30).

Tal apropriação relaciona-se a carga histórica e emotiva, ligadas a um objeto 
colecionado, que através do desenvolvimento de ações educativas, podem promover a 
conectividade que um visitante de museu tem com um objeto exposto. Nesta perspectiva, 
o museu como um ambiente comunicacional, lhe cabe o desafio de promover ações que 
estimulem a vinda do público para o ambiente expositivo, fomentando a formação de 
visitantes, consumidores e formadores das informações disponíveis em um espaço cultural. 

Martins (2006), ao promover uma pesquisa sobre a relação entre o museu e a 
escola, tendo como lócus desta o Museu de Zoologia da USP, verificou a necessidade 
da estruturação de uma relação mais estreitas entre as citadas instituições, para que 
se efetivasse o desenvolvimento de uma apropriação mais longeva entre elas, ou seja, 
que não fosse algo pontual concentrado em apenas uma visita. Neste contexto, Martins 
(2006), utilizou como base as ideias de Hooper-Greenhil, no que diz respeito a educação, 
comunicação e interpretação não poderem ser desassociadas, uma vez que estas permitem 
potencializar a visão holística para a elaboração das ações museais, sendo a última uma 
questão relevante, pois:
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A interpretação, entendida como um processo necessário para a construção 
de sentido por parte do visitante em relação ao objeto exposto, é entendida e 
analisada sob os parâmetros da hermenêutica. Desta forma, a construção de 
sentido vai depender dos conhecimentos, crenças e valores prévios de cada 
visitante. (MARTINS, 2006, p. 32)   

A autora supracitada, no que tange o processo de interpretação, ainda estabeleceu 
conexões com as ideias de Falk e Dierking, pontuando que ela se concretiza para o público 
museal, por via de três contextos, sendo estes: o pessoal, o sociocultural e o físico, refletindo 
diretamente no processo de aprendizagem. Martins (2006), explica que o contexto pessoal 
está relacionado as experiencias e aos interesses do visitante, ou seja, a sua leitura de 
mundo influencia diretamente na forma como este se conecta ou não ao objeto. Nesta 
perspectiva, o contexto sociocultural, dentro de um espaço museal, torna-se favorável 
quando existem ações de mediação realizadas pelos educadores de museus ou por 
professores que estimulem a troca de conhecimento entre os visitantes. Por fim, o contexto 
físico trata dos efeitos que a arquitetura do espaço pode provocar no acolhimento dos 
visitantes, uma vez que a disposição dos objetos pelo ambiente expositivo, a iluminação, 
a climatização e o som ambiente, podem impactar positivamente ou negativamente na 
experiência do visitante para com o museu. 

A explanação promovida por Martins (2006), sobre as correntes de pensamento 
que se engajaram em definir parâmetros sobre o papel do museu e o da receptividade do 
visitante, apontam a relação intrínseca entre os dois contextos, fazendo do visitante o ponto 
essencial para o desenvolvimento e planejamento das ações dentro dos espaços museais. 

ASPECTOS SOBRE OS VISITANTES DE MUSEUS  
No momento em que ocorriam as discussões entre os pares que estavam planejando 

as novas diretrizes para os museus, ou seja, o museu voltado para o museu, com o intuito 
de ressignificar sua atuação e o seu papel para a sociedade, Bourdieu e Darbel (2007), 
voltaram os seus olhares para fora dos muros dos museus, ao aplicarem, nos anos de 1964 
e 1965, questionários por amostragem em museus da Grécia, Espanha, Itália, Polônia, 
França e Holanda, para a verificação sobre o perfil dos visitantes dos espaços museais 
do campo das artes. O estudo realizado pelos autores, tornou-se de grande relevância por 
apontar aspectos sensíveis sobre o público, comprovando que os debates sobre o museu 
público e acessível para todos era urgente. 

Bourdieu e Darbel (2007), verificaram que o hábito de visitar museus estava 
intimamente ligado ao acesso à educação, em uma relação proporcional aos níveis de 
escolaridade, ou seja, quanto mais elevado maior o interesse em visitar museus. Para 
os autores, a educação desenvolve nos sujeitos a “necessidade cultural”, que os propicia 
conhecimentos para decifrar os códigos associados aos objetos musealizados.
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A frequência de museus obedece a uma lógica bem conhecida da teoria da 
comunicação, já que, à maneira de um emissor de rádio ou televisão, o museu 
propõe um informação que pode se dirigir a qualquer sujeito possível sem 
implicar em um custo maior e só adquire sentido e valor para um sujeito capaz 
de decifrá-la e saboreá-la. (BOURDIEU e DARBEL, 2007, p. 113)

No contexto apontado pelos autores, o museu cumpria a sua missão pública, 
porém, dialogava com poucos, demonstrando o grande desafio que se apresentava para 
as instituições museológicas, quanto a equalizar tais discrepâncias para favorecer a 
apropriação dos códigos atribuídos aos bens culturais a todos os perfis de público. Desta 
forma, caberia as instituições elaborarem práticas que fornecessem:  

O código segundo o qual está codificada, por meio de um discurso (verbal 
ou gráfico), cujo código já seja controlado (parcial ou totalmente) pelo 
receptor, ou que revele continuamente o código de sua própria decifração, 
em conformidade com o modelo de comunicação pedagógica. (BOURDIEU e 
DARBEL, 2007, p. 141)

A solução sugerida pelos autores supracitados, se alinha com o que foi apresentado, 
quase trinta anos depois, na Declaração de Caracas. A questão temporal, pode ser justificada 
pela ampla discussão que estava ocorrendo em meados do século XX e nos anos que se 
seguiram, quanto ao papel educativo dos museus e, na medida que certas convicções 
foram se firmando, novos caminhos poderiam ser trilhados, nesta mudança de perspectiva 
das instituições museais. Anteriormente a esta fase, os museus eram concebidos como 
ambientes de distinção social onde poucos podiam desfrutar do conhecimento agregado 
as exposições.  

Os museus como entendemos atualmente são criações do final do século 
XVII e início do XVIII e seus públicos vêm se modificando com o passar do 
tempo. As coleções dos gabinetes de curiosidade, que em muitos casos 
deram origens a museus, eram alojados em salas de castelos e palácios e 
só eram visitados por convidados dos colecionadores, entre eles estudiosos, 
nobres e religiosos. Assim, a coleção não era pensada para ser vista por 
muitas pessoas, mas apenas por uma seleta camada da elite medieval e 
renascentista europeia. (STUDART, ALMEIDA e VALENTE, 2003, p.132)

Posteriormente, segundo Le Goof (2003), atrelado a um movimento de autoafirmação 
das Nações, balizado, também, por festividades, arquivos públicos e bibliotecas públicas, 
no século XVIII “começou finalmente a era dos museus públicos e nacionais” (LE GOOF, 
2003, p. 459). Nesta fase, claramente podemos perceber que o acesso aos bens existentes 
no museu servia como instrumento educativo para consolidação e fortalecimento do 
sentimento nacionalista, não havia troca com o público, apenas, a transmissão da 
informação para um determinado fim. Neste contexto, na modificação do entendimento 
sobre a instituição museológica, que se deu em meados do século XX, coube romper com 
os estigmas de ser este um ambiente para privilegiados e com o fato de ser um emissor de 
informações seletas.   
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Posto o desafio, a democratização do espaço museal para o público, se mostrou o 
caminho a ser trilhado para fazer cumprir o papel social agregado a este ambiente. Para 
tanto, buscar informações sobre o perfil dos visitantes passou a ser uma prática necessária 
para verificar com quem o museu dialogava, assim como, os aspectos sociais envolvidos 
nesta relação (Bourdieu e Darbel, 2007), ou seja, entender o problema possibilita pensar e 
desenvolver soluções para minimizá-lo. Segundo Studart et al. (2003), órgãos e associações 
foram concebidas com o intuito de realizar estudos sobre o visitante de museus, “nos 
Estados Unidos, a Visitor Studies Association, fundada na década de 1980, realiza reuniões 
anuais. Na França, na década de 1990, foi fundado o Observatoire Permanent des Publics.” 
(STUDART et al., 2003, p. 129). Tais iniciativas, somadas aos estudos que se seguiram 
até os dias atuais, favoreceram a compreensão dos interesses dos visitantes, o que os 
aproxima e os expele, o gênero, o nível educacional, o nível econômico, entre outros 
aspectos envolvidos em uma pesquisa de público. 

Procurando perceber os contextos que envolvem o acesso dos jovens aos museus, 
Cazelli (2005) pesquisou em sua tese de doutorado as barreiras sociais e as conexões 
educacionais existentes em tal relação. Para tanto, selecionou como amostra estudantes 
da 8ª série do ensino fundamental (atualmente 9º ano - Lei Federal Nº 11.274) de escolas 
da rede pública e privada, da cidade do Rio de Janeiro. Com base nas teorias de Bourdieu e 
de Coleman, quanto aos capitais econômicos, culturais e sociais, na seguinte perspectiva:

O conceito de capital social formulado por Bourdieu focaliza mais 
especificamente o papel das redes de relações sociais externas à família na 
mobilização e reprodução desse tipo de capital. Para Coleman, o que importa 
no capital social é menos o tamanho da rede e mais a qualidade de relações 
que nela se estabelecem, o que transforma a família em uma das redes 
chaves para a construção de capital social (CAZELLI, 2005, p. 46) 

Cazelli (2005) demonstrou, por via dos dados obtidos, que as questões culturais e 
familiares são relevantes para estimular o acessos dos jovens aos museus, sendo a escola 
o campo que equaliza as diferenças, pois, por via destas, grande parte dos estudantes 
conseguem desfrutar do capital cultural disponíveis nos espaços expositivos. Neste 
sentido, a pesquisadora aponta a relevância de políticas atuantes em “aprimoramento dos 
acervos, da preservação de coleções e dos programas educacionais de museus. Este 
tipo de política, certamente potencializa a promoção de equidade cultural, uma vez que 
as instituições escolares facilitam a aproximação dos jovens com os museus.” (CAZELLI, 
2005, p. 206). 

Em uma pesquisa quantitativa de perfil-opinião, realizado pelo Observatório de 
Museus e Centros Culturais – OMCC, entre anos de 2006-2007, com visitantes espontâneos, 
acima dos quinze anos, de treze museus da cidade de São Paulo, objetivou-se a obtenção 
de dados em quatro blocos que consideram as “circunstâncias e os antecedentes da 
visita; a opinião sobre os serviços oferecidos nos museus; hábitos de visitas a museus e 
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instituições afins; perfil socioeconômico do visitante.” (OMCC, 2008, p.8). Quanto ao nível 
de escolaridade verificou-se que:

Os visitantes dos museus têm escolaridade muito acima da média da 
população em geral. Dos respondentes, 79.9% têm ensino superior completo 
ou incompleto (33,3% incompleto, 32,4% completo e 14,2% pós-graduação). 
Na Região Metropolitana de São Paulo, apenas 17% da população acima de 
15 anos de idade tem superior incompleto ou completo e no Estado de São 
Paulo o percentual é ainda menor: 15% (PNAD 2006) (OMCC, 2008, p.18)

Em relação a Cor/raça:

73% dos respondentes se declaram brancos, 16,2% pardos, 5,8% pretos, 3,8% 
amarelos e 1% indígenas. Essas frequências são semelhantes às obtidas na 
Pesquisa Perfil-Opinião 2005 no Rio de Janeiro, que foram, respectivamente: 
67,4%, 23,2%, 7%, 1,5% e 0,9%, ou seja, há uma maioria de brancos que 
visitam museus (OMCC, 2008, p.19)

Quando comparados com os dados levantados pela pesquisa de público realizada 
pelo ICOM Brasil, no ano de 2020, que “contou com a participação de 4.210 respondentes 
de 25 estados e do Distrito Federal” (ICOM Brasil, 2020, p.7), verifica-se que os dados 
se conservam em patamares similares, uma vez que “52,3% possuem pós-graduação, 
mestrado ou doutorado, 31,8% ensino superior completo, 11,5% ensino superior incompleto, 
2,8% ensino médio completo, 1,0% ensino médio incompleto, 0,3% ensino fundamental 
completo e 0,2% ensino fundamental incompleto.” (ICOM Brasil, 2020, p.12). No que diz 
respeito a cor/raça, “73,5% se declararam brancos, 14,5% pardos, 6,6% pretos, 2,9% 
amarelos, 1,8% outros e 0,7 indígenas.” (ICOM Brasil, 2020, p.12).

Os dados apontados compactuam (grosso modo) com o que foi verificado por 
Bourdieu e Darbel (2007), no que diz respeito ao hábito de frequentar os museus está 
intimamente relacionado ao nível de escolaridade e a aptidão que esta propicia em formular 
a leitura dos códigos existentes em uma exposição museológica, surtindo efeito na inclusão 
e exclusão de determinados grupos. Porém, isto não significa a falta de esforços para 
tornar os museus acessíveis de 1964 até os dias atuais, pelo contrário, como já vimos, de 
meados do século XX em diante, ocorreram vários encontros e discussões com o intuito de 
aproximar o visitante dos museus. Como apontado por Cazelli (2005), este movimento não 
depende exclusivamente do museu para com o visitante, quando a citada autora pontuou 
em seu estudo o levantamento do quantitativo de cinemas, bibliotecas, teatros, centros 
culturais e museus na cidade do Rio de Janeiro, verificou que havia uma predominância 
destes locais na região central e zona sul da cidade, o que acabava reverberando em uma 
menor frequência a estes espaços por jovens de outras regiões da cidade, ampliando a 
discrepância quando comparado o mesmo contexto entre a capital com as cidades do 
interior.
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Em relação ao teatro, a situação é pior: nada menos do que 62% dos jovens 
brasileiros nunca assistiram a uma peça; entre os jovens do campo este índice 
chega a 83%. Dos 38% que já frequentaram o teatro pelo menos uma vez na 
vida, 70% têm ensino superior e 65% recebem mais de dez salários-mínimos, 
ou seja, mais anos de escolaridade e renda implica maior possibilidade de 
acesso. Há também desequilíbrio regional. Dos jovens que já frequentaram 
este equipamento cultural, 48% estão na região Sul, mesmo índice da região 
Sudeste, 36% na região Centro-Oeste, 25% na região Nordeste e 22% na 
região Norte. Chamam a atenção, os 69% que nunca visitaram um museu 
e, mais ainda, os 94% e os 92% que nunca assistiram a um espetáculo de 
balé e nunca foram a um concerto de música clássica, respectivamente. A 
pesquisa confirma a baixa acessibilidade dos jovens brasileiros a eventos 
da cultura clássica, ratificando que, além da desigualdade material, há uma 
desigualdade no acesso a bens simbólicos. (CAZELLI, 2005, pp. 34-35)

Para além das questões de diferenciação entre centros urbanos, cidades do interior 
e regiões do Brasil, Cazelli (2005) aponta que o suporte familiar, no que tange o acesso aos 
bens culturais, é um ponto relevante, pois famílias que demonstraram índices elevados de 
hábito de leitura, de diálogo com os filhos e de usufruto de momentos de lazer, independente 
da condição econômica, conseguiram desenvolver em seus filhos a perspectiva da junção do 
atendimento das necessidades básicas aliada as de apropriação dos bens culturais/sociais. 
Desta forma, podemos considerar que as ações museais, somadas ao contexto social e 
familiar, corroboram para que a instituição museal dialogue com aos mais diversificados 
tipos de público, se apresentando como um contexto desafiador, com muitos caminhos a 
serem percorridos. Para tanto, é relevante seguir pela seguinte perspectiva:

Compreender o processo museológico como exercício de leitura do mundo 
que possibilita aos sujeitos sociais a capacidade de interpretar e transformar 
a realidade para a construção de uma cidadania democrática e cultural 
propiciando a participação ativa da comunidade no desenho das políticas 
museais; Garantir o direito à memória dos grupos e movimentos sociais e 
apoiar ações de apropriação social do patrimônio e de valorização dos 
diversos tipos de museus, tais como os museus comunitários, ecomuseus, 
museus de território, museus locais, museus de resistência e de direitos 
humanos, e outros (Declaração da cidade do Salvador, 2007, p. 14)

Diante do exposto, valorizar o local, o que está próximo do visitante, proporciona a 
este o desenvolvimento do sentimento de apropriação do que está no seu entorno, com isto 
ele pode se sentir mais preparado e aberto para lhe dar com os bens culturais disponíveis 
em ambientes diversos, assim como, com a cultura do outro.   

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O percurso teórico realizado, revelou que o processo de modificação do papel 

social do museu, iniciado em meados do século XX, possibilitou atribuir para o visitante 
um relevante protagonismo, no que tange o planejamento das ações de acesso aos bens 
culturais. Deste modo, o museu assumiu a função de disseminador cultural, para que o 
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visitante tivesse a oportunidade de usufruir do patrimônio de modo crítico, para compreender 
os discursos contidos nos objetos musealizados, ou seja, a democratização do museu para 
o público. Toda esta preocupação em promover oportunidades de acesso, direcionando o 
acervo para a assimilação cultural, interligada com o interesse do visitante, naturalmente, 
foi uma avanço e pode ser compreendido como um aspecto positivo, porém, verificamos 
que tal caminho não foi suficiente, considerando os dados apontados referente ao perfil do 
público que tem o hábito de frequentar museus.

A motivação para uma visitação ao museu, não se dá exclusivamente por uma ação 
do museu para com o público, o inverso também se aplica, entretanto, neste caminho 
encontramos aspectos negativos, visto que, fatores diversos atuam nesta perspectiva, 
sendo o nível educacional um dos mais impactantes, uma vez que este interfere diretamente 
na interpretação dos códigos dispostos no espaço expositivo. Neste contexto, se faz 
necessário, como apontado por Cazelli (2005), a elaboração de políticas públicas que 
auxiliem o acesso e a interpretação dos códigos, podendo iniciar tal ação com a valorização 
dos bens culturais ligados ao cotidiano do público.
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