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A MEM6RIA DA AMAZ6NIA. ETNICIDADE E TERRITORIALIDADE
retoma e prolonga urn trabalho no tavel, realizado pelo Museu e Labo
rat6rio Antropol6gico da Universidade de Coimbra. Dele resultou 0

inventario e a exposicao, em 1992, dos dois principais micleos existentes
do acervo etnografico que Alexandre Rodrigues Ferreira enviou para
Portugal, ha duzentos anos, da sua "Viagem Philos6phica pelas Capi
tanias do Grao-Para, Rio Negro, Mato Grosso e Cuyaba" 0 do pr6prio
Museu, e 0 da Academia de Ciencias de Lisboa. Mantendo 0 titulo dessa
exposicao, "Memoria da Amazonia", afirmamos 0 que nos liga a esse
trabalho; mas acrescentando-lhe "Etnicidade e Territo rialidade", indica
mos que se explora aqui uma outra possib ilidade de usar museografica
mente 0 mesmo material.

Na REVISTA DA EXPOSIC;Ao reve-se 0 processo da sua concep
<;ao e materializacao: e faz-se uma descricao densa de urn percurso pelos
seus espa<;os, que permita revisita-la, em mem6ria. Colocando-se antes
e depois da exposicao real , a que esta na Antiga Alfandega do Porto, este

(OJ. Este texto foi publicado na "Revista da Exposicao", quando da exposicao
"Memoria da Amazonia. Etnicidade e Territorialidade", realizada pelas
Uni versidades do Porto e do Am azon as, no Porto em 1994.
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comentario pretende explicitar os seus fundamentos conceituais, antro
po16gicos e museograficos: para melhor se compreender 0 que se viu 
porque tais objectos, de tal maneira agrupados, colocados, iluminados,
porque tal instalacao, tal video ou tal ambiente sonoro.

Quero expressar 0 meu agradecimento pessoal aos estudantes da
Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa, que com a sua
atencao e as questoes que me foram pondo ao longo do ano, me estimu
laram e obrigaram a urn exercicio reflexivo permanente.

Urn Processo. Revista da cria~iio da Exposi~iio

A criacao da exposicao tern antecedentes. Uns ma is indirectos, co
mo 0 seminario "Novas tendencias no estudo dos objectos", reunido em
1992 e 1993 pela Seccao de Cultura Material e Museologia, da Associa
c;ao Portuguesa de Antropologia. Ou 0 network "Material Culture and
the Anthropology of Art", que organizei e coordeno no seio da European
Association of Social Anthropologists, reunindo em seminaries, em Pra
ga em 1992 e Coimbra em 1993, e de que participam cerca de sessenta
antrop6logos europeus. Ambos sao foruns onde se apresentam e deba
tern questoes referentes ao estudo da cultura material, aantropologia da
arte, aos museus e exposicoes de antropologia. E participam da renova
c;ao do interesse por estes ternas, que nos ultimos anos vern acontecendo
nas varias tradicoes da antropologia social e cultural.

Foi neste contexte que pela primeira vez se colocou a possibilidade de
retomar as coleccoesetnograficas de Alexandre Rodrigues Ferreira, entretanto
apresentadas em Coimbra, em 1991, no Museu e Laborat6rio Antropo16gico,
e depois nurna outra montagem, em 1992, no Mosteiro dos Jer6nimos em
Lisboa. Tentando levar adiante urn programa para apresentar exposicoes antro
po16gicas no Porto, que iniciara com "Artefactos Melanesios. Reflex6es pos
modernistas", no CR.A.T. em 1992, a Eglantina Monteiro propos-me trabalhar
na apresentacao na cidade da coleccao da Amaz6nia . Tendo em conta 0 co
nhecimento e a familiaridade com a antropologia brasileira que adquiri na
formacao realizada na Universidade de S. Paulo.

Trabalhamos para a redaccao de urn projecto para essa nova apre
sentacao da "Memoria da Amaz6nia". Analisamos as anteriores, reflec-
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tindo sobre os objectos nelas expostos e os modos como os expunham;
procurando en tender 0 sentido de cada uma das montagens, 0 pretexto
que conduziu a sua realizacao.

A primeira, realizada em Coimbra, dava conta de urn excelente
trabalho de investigacao que permitia reunir pela primeira vez os dois
maiores ruicleos etnograficos da "Viagem Philos6fica" de Alexandre
Rodrigues Ferreira, existentes em Portugal. Cumpriam-se duzentos anos
dessa viagem do naturalista, e setecentos de existencia da Universidade
de Coimbra, onde em 1779 obtivera 0 grau de doutor e de onde enomea
do para dirigir uma expedicao que 0 levaria, entre 1783 e 1792, ao seu
Brasil natal, as entao Capitanias do Crao-Para, Rio Negro, Mato Grosso
e Cuiaba. Para examinar, descrever e recolher amostras de "todos os
Produtos Naturaes dos Trez Reinos, Animal, Vegetal e Mineral; alern das
Curiosidades Artificiais dos Gentios e Indios domesticados". A melhor
celebracao dessa expedicao, que inaugura urn modelo cientifico seguido
ao longo do seculo XIX, foi certamente 0 trabalho realizado sobre 0 seu
esp6lio literario, grafico e material, e a sua apresentacao numa exposicao,
Esta, apresentava as "curiosidades Artificiais" seguindo 0 itinerario cum
prido pela expedicao, agrupando os objectos segundo criterios etnografi
cos e funcionais .

A exposicao do Mosteiro dos Jer6nimos optou por uma encenacao
mais espectacular. E, de acordo com 0 espa~o institucional onde se reali
zou, por celebrar a politica reformista de Marques de Pombal. Esta era
evocada na sala de entrada, atraves do seu retrato e de uma cadeira que
lhe tera pertencido, de Alvaras de Leis e outros documentos, referentes
a reforma do ensino e da Universidade de Coimbra, e a politica da Corea
perante os indios do Brasil. Seguia-se-lhe urn corredor largo e escuro,
com aberturas laterais como janelas de urn barco, de onde se viam os
objectos, em zonas iluminadas, agrupados segundo os seus materiais e
usos.

Uma terceira exposicao foi depois realizada no Museu Municipal
Dr. Santos Rocha na Figueira da Foz; mas retoma em termos gerais 0

modelo de Coimbra. De qualquer modo, a oportunidade rara de ver
duas exposicoes diferentes dos mesmos objectos revelava aspectos inte
ressantes. Embora os objectos expostos fossem fisicamente os mesmos,
as variacoes na encenacao e na estrategia museografica alteravam os
significados e valores que lhes eram associados.
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Foi a compreensao deste funcionamento, e das suas consequencias,
que esteve na base do primeiro projecto que apresentamos, ainda em
1992, para uma nova "Mem6ria da Amaz6nia" no Porto. Nele assumi
mos a natureza construida de qualquer representacao dos artefactos,
evidentemente sempre enquadradas pelos objectivos e pressupostos cul
turais dos que deles se aproximam. E proj ectamos uma exposicao que
admitia francamente a multiplicidade inevitave l de visoes e vozes pelas
quais esses objectos podem ser aproximados, transformando esse confli
to de interpretacoes num principio e num instrumento da exposicao.
Propunhamos apresentar aquele me smo conjunto de objectos amerindios
do seculo XVIII, em varies dos seus contextos de significacao. Eles foram
produzidos por "Gentios e Indios domesticados" no Brasil, dai retirados
por urn naturalista, trazidos para Portugal e aqui apreciados por diferen
tes e sucessivos actores sociais. Tern uma hist6ria, uma biografia, cheia
de epis6dios conflitantes. Nao sao a mesma coisa para as suas sociedades
de origem no seculo XVIII ou para os seus descendentes nossos con
temporaneos, nem para 0 naturalista, 0 missionario ou 0 politico do
Iluminismo, ou 0 colono portugues da mesma epoca, ou a ciencia antro
pol6gica actual. A ideia era encenar os objectos em alguns desses seus
contextos de significacao: 0 que implicava varies modelos de instalacao
na mesma exposicao.

Configurava-se assim uma exposicao que procurava escapar aos
modelos mais us ados na museografia antropol6gica.

Seria menos uma exposicao de objectos do que a exposicao de al
guns contextos de significacao dos objectos. E pretendia por em cena,
dar a ver em termos expositivos, a multiplicidade de interpretacoes pos
siveis dos mesmos objectos; em vez de s6 tratar a questao num conjunto
de textos publicados num catalogo, expondo os objectos de forma clas
sica - agrupando-os segundo criterios esteticos-formais, ou segundo
etnias, materiais e tecnicas, ou funcoes.

Este projecto de exposicao constitui urn antecedente directo da actual
exposicao, que partiu dele para 0 transformar progressivamente.

Por uma serie de vicissitu des que nao veem ao caso, ele foi abando
nado e quase esquecido, ate que em Setembro de 93 0 Senhor Reitor
nos propos a sua realizacao pela Universidade do Porto, em conjunto
com a Universidade do Amazonas. Ficando prevista a possibilidade de
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acrescentar, ao espolio de Rodrigues Ferreira identificado em Portugal,
outros artefactos amerindios de coleccoes brasileiras, especialmente
arnazonicas .

Esta possibilidade, associada ainvestigacao bibliografica que entao
reiniciei, levou a reelaboracao do projecto da exposicao. Por urn lado, a
par dos objectos do seculo XVIII, podfamos ter outros, mais recentes e
mesmo de producao contemporanea, dos mesmos grupos etnicos ou das
mesmas areas culturais que os do acervo Rodrigues Ferreira. Por outro,
o estudo de urn conjunto de trabalhos recentemente publicados, sobre
a historia dos indios, mostrava uma reorientacao radical do estudo an
tropologico das sociedades indfgenas actuais na Amazonia. A introdu
<;ao de Manuela Carneiro da Cunha amonumental "Historia dos Indios
do Brasil" que organizou e editou em 1992, chamava-nos a atencao para
alguns pontos importantes. Primeiro, que "0 que e hoje 0 Brasil indfgena
sao fragmentos de urn tecido social cuja trama, muito mais complexa e
abrangente, cobria provavelmente 0 territorio como urn todo". Que a
ideia do "primitivismo" das sociedades indfgenas actuais, a sua suposta
perrnanencia e congelamento como uma imagem virgem do que foi 0

Brasil antes de Cabral, como fosseis da historia primeira da humanidade,
nao passa de uma ilusao, uma armadilha; criacao maxima do evolu
cionismo oitocentista, ela esta por detras do modelo mais recente da
monografia etnografica de sociedades chamadas "isoladas". as trabalhos
ai publicados, vinte e cinco, mostram de maneira categorica que, ao
contrario, a historia esta ai omnipresente. Na polftica indigenista, da
Corea portuguesa primeiro, do Imperio e da Republica brasileiros depois; na
consciencia que os indfgenas mostram do seu papel como agentes e nao
apenas vftimas da invasao, atraves de trabalhos etno-historicos sobre a
memoria oral; na propria relacao das sociedades com 0 seu meio natural,
com trabalhos arqueologicos que mostram como, apesar das supostas
limitacoes ambientais, a Amazonia foi povoada durante muito tempo
por sociedades numerosas, sedentarias e hierarquicas, mais proximas
das descricoes dos primeiros cronistas do seculo XVI e XVII, do que dos
pequenos grupos que ai vivem hoje.

Quando partimos para Manaus, em Dezembro de 93, a Eglantina
e eu, havia uma ideia, ainda muito vaga - dar a ver algumas continui
dades e descontinuidades nas historias dos povos indfgenas, atraves de
instalacoes diferenciadas de artefactos de diferentes epocas. Mas as ob-
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servacoes locais que ai fizemos, a leitura da imprensa que todos os dias
trazia noticias sobre os indios, e de documentos etnognificos varies,
associadas as conversas mantidas corn colegas da Universidade do Ama
zonas e corn liderancas indigenas, levaram a uma nova reorientacao no
projeeto da exposicao. Dada a frequencia e a persistencia de faetos politicos
referentes aos povos indigenas, e a manifestacao poderosa de iruimeras
organizacoes de auto-representacao desses mesmos povos, 0 nosso cen
tro de interesse deslocava-se, dos objectos do seculo XVIII e a hist6ria
das suas interpretacoes, das descontinuidades e continuidades nas hist6rias
das sociedades indigenas desde a invasao, para a situacao actual dessas
sociedades no contexto multietnico da Amaz6nia brasileira.

Das longas conversas e discuss6es corn colegas da universidade e
corn varies coordenadores da COIAB (Coordenacao das Organizacoes
Indigenas da Amaz6nia Brasileira), trouxemos urna nocao clara da importan
cia, na vida politica e social, que a reivindicacao de urna identidade etnica
diferenciada passou a ter para os indigenas e para a sociedade nacional.
Embora tardia, se comparada corn outras regi6es, no pr6prio continente
americano, ela e uma manifestacao de vitalidade persistente, quer na
defesa das tradicoes quer na capacidade de inovar face a coexistencia
corn os brancos. A pr6pria COIAB, fundada ern 1989, contava ja corn a
presen<;a de organizacoes de 55 povos indigenas. Os seus objectivos
passam pela reivindicacao e defesa da autonomia cultural, do direito a
viverem no Brasil corn respeito pelas suas formas de vida, e dos seus
direitos territoriais. Este e urn facto novo, corn importancia politica,
social e cultural.

Esta relacionado corn alteracoes no texto constitucional de 1988 que
pela primeira vez reconhece aos povos indigenas 0 direito a sua or
ganizacao social, costumes, linguas, crencas e tradicoes, 0 seu direito
originario sobre as terras que tradicionalmente ocupam, e que as suas
comunidades e organizacoes sao partes legitimas para os representar e
defender os seus direitos e interesses. A pr6pria sociedade nacional da
sinais de se repensar, no sentido de uma sociedade multicultural, atraves
do aparecimento de organizacoes e movimentos de apoio aos povos
indigenas. Mas tambem, e isso para n6s eparticularmente relevante, esta
auto-representatividade dos povos indigenas tern reflexos profundos na
pr6pria investigacao antropol6gica, e nas tarefas e papeis do antrop6
logo. Alem da valorizacao da mem6ria oral e do aumento do numero
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de trabalhos de etno-hist6ria, do reconhecimento de uma hist6ria indige
na, da importancia reconhecida ao que se passou com esses povos entre
o seculo XVI e XIX acessivel atraves de urn trabalho de exploracao sis
tematica dos arquivos documentais, os movimentos emancipat6rios re
centes abalam nao s6 a tutela das instituicoes que os dominam ainda,
como a pr6pria legitimidade dos interpretes que se exprimem em seu
nome. A uma alteracao de escala no que se refere adefinicao dos objec
tos de estudo, que passam de grupos locais, considerados como micro
cosmos da sociedade, a conjuntos regionais ou culturais que permitem
estudar interrelacoes, deve acrescentar-se 0 desenvolvimento de preble
maticas inovadoras e dominios de investigacao antes desconhecidos. A
mudanca entendida como urn processo de invencao de formas originais
de afirmacao de identidade etnica e de expressao politica a partir da
variedade de tradicoes culturais em presen<;:a, 0 estudo das concepcoes
indigenas de sociabilidade, de pessoa, das suas teorias do conhecimento,
da linguagem e da experiencia da individualidade. Sao alguns estudos
que se publicam no numero triplo especial da revista "L'Homme" em
1993.

Este foi 0 contexto antropol6gico em que se desenvolveu 0 trabalho
de criacao da exposicao. Ela reflecte-o, desde a presen<;:a e a participacao
dos povos expostos na definicao do tema, numa negociacao da inter
pretacao dos objectos que lhes pertencem, como se passou com as con
versas havidas na COIAB.

Quando do regresso de Manaus, havia a perspectiva de reunir cerca
de mil objectos provenientes de quatro das areas visitadas por Rodrigues
Ferreira, ficando excluida a viagem pelo Rio Madeira: as pe<;:as identifica
das da Viagem Philos6fica existentes em Portugal (Museu e Laborat6rio
Antropol6gico, Academia das Ciencias de Lisboa, Sociedade de Geogra
fia de Lisboa), mais outras das mesmas regi6es existentes no Museu
Nacional de Etnologia, no Museu Nacional de Arqueologia, e no Museu
Amazonico e no Centro de Documentacao da FUNAI (Fundacao Na
cional do Indio) em Manaus;e ainda uma encomenda de outros, de
producao contemporanea e para venda, a loja da Artindia de Manaus,
urn service da FUNAI que se encarrega da comercializacao do chamado
"artesanato indigena". Traziamos tambem urn conceito, problematico e
certo, mas muito usado pelos antropologos contemporaneos para tratar
da definicao e auto-definicao de grupos humanos - etnicidade. Que foi
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reconhecida por todos os nossos interlocutores como 0 centro da chama
da IIquestao indigena". E a ideia de que queriamos dar aver na exposi
<;ao modos de relacionamento entre indios e brancos.

o primeiro passo foi urn estudo da literatura antropologica relevante
sobre "etnicidade". De caracter te6rico, e a que aplica a nocao a situacao
brasileira, com enfase para as sociedades que trataremos na exposicao. Isolei
alguns aspectos, que me pareceram a ter em conta no nosso caso, e apre
sentei-os ao comissariado. 1) ao contrario de "identidade", "etnicidade" nao
e uma substancia pr6pria que se transmite, ou nao, de geracao em geracao,
mas urn processo de interferencias entre duas ou mais tradicoes culturais,
de que resulta algo que e reinventado e reinterpretado por cada individuo
e geracao. 2) e uma identificacao culturallivremente escolhida e auto-defi
nida, urn uso consciente de elementos culturais do bali da tradicao como
armas ou instrumentos para afirmar uma diferenca cultural. 3) e a recons
trucao, a reinvencao de si proprio, cultural, social e politicamente, no pre
sente, com visita ao futuro. 4) emerge so em situacoes multietnicas, e e
normalmente assumida por grupos minoritarios,

Construi ainda, com excessiva rapidez, uma cronologia da invasao
e colonizacao da Amazonia e das relacoes indios-brancos dai decorren
tes. E fiz urn levantamento bibliografico da literatura sobre os povos
tratados e os objectos a serem expostos.

Do conjunto deste trabalho resultou urn primeiro guiao da exposi
cao, urn guiao global que viria depois a ser desenvolvido e detalhado.
Do documento de trabalho em que 0 apresentei ao comissariado, em fim
de Fevereiro, retiro:

"0 processo historico que se iniciou ha mais ou menos 500 anos,
quando europeus desembarcaram nas ilhas e nas costas da America, e
que acabou por afectar a humanidade inteira, pode e deve ser visto como
o encontro e 0 confronto imprevisiveis de dois mundos...

"Quer-se refletir e procurar en tender 0 encontro, 0 confronto de uns
e de outros, mais do que celebrar a gesta da europeizacao, da cristianiza
<;ao, da entrada na historia, a nossa hist6ria, do novo hemisferio: ou do
que lamentar e condenar a catastrofe do genocidio, da destruicao de
culturas indigenas, do colonialismo, da escravatura.

"E sobretudo dar a ver algumas das multiplas formas e procedi
mentos pelos quais os povos indigenes da Amaz6nia, sempre encarados
nestes cinco seculos como seres efemeros, em transicao para a cristan-
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dade, para a civilizacao, a assimilacao ou 0 desaparecimento, sao uma
especie de fenix, que ressurge como a afirmacao e reivindicacao multi
plas de identidades diferenciais - etnicidades...

"Comecei a procurar formas de traduzir a ideia base em temas.
Seria a melhor forma de seleccionar e definir espa<;os da exposicao: di
ferentes contextos expositivos, diferentes ambientes, com os seus con
teudos cientificos e os objectos passiveis de serem us ados em cada urn.
Foi bastante demorado e as vezes dificil, As listas de temas, feitas a
partir da literatura te6rica e da imensa literatura etnografica, nao se
articulavam facilmente entre si. Era dificil ainda definir uma ordem para
esses temas, entre caos e varias possibilidades - cronol6gica, por area
cultural, por dominies da vida social, etc. E as coisas complicaram-se,
complicam-se, quando penso como dar aver cada tema; com que objec
tos e dispositivos de exposicao.

"Neste momenta consegui definir de uma forma global alguns temas, os
seus conteiidos cientificos e objectos usaveis, Mais ou menos. Apresentarei a
seguir esses temas, assim como uma primeira proposta de uma sua possivel
ordenacao logica: uma possivel narrativa da exposicao, Ap6s a sua discussao
e eventual transformacao, sera necessario afina-lo e detalha-lo, Estudar sistema
ticamente a bibliografia para precisar e definir os temas, os objectos e outras
coisas a exp6r em cada unidade. Esse trabalho devera ser feito em conjugacao
e dialogo com a nova etapa de traducao: do guiao para termos visuais, quer
dizer, a invencao dos cenarios expositivos, dos ambientes que melhor trans
mitam, ou expressem ou evoquem os respectivos temas .

"Estes podem ser agrupados segundo uma tipologia de situacoes
de con tacto interetnico, e das respostas de ambos os mundos em cada
uma delas. Tres tip os de situacao: e dentro de cada uma podemos consi
derar: os modos como cada urn dos grupos apreende e representa os
outros, os modos como se relacionam, os resultados. Tres tipos sequen
ciais e cumulativos, mas cuja sucessao nao corresponde a uma ordem
cronol6gica, ja que sao tres situacoes presentes tambem nos nossos dias.

"Poderemos ter entao a exposicao organizada em tres nucleos, tres
espa<;os que correspondem aos tres tipos de situacao de contacto e respectivas
respostas: 1. 0 primeiro encontro - fantasias, confronto e destruicao: 2.
o contacto prolongado - enganos intencionais, controle, subm issao e
resistencia: 3. in teraccao permanente - recriacoes e invencoes, afirmacao,
novas etnicidades.
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"Ha uma estruturacao forte a nivel global da exposicao, com os
seus tres espa<;os; que nao se mantera na organizacao interior dos temas,
em cada urn destes espa<;os. Aqui, em vez de considerar tipos, desta vez
de modos de conceber os outros, de se relacionar com eles, de resulta
dos, teremos antes de considerar amostras. Na exposicao global teremos
uma tipologia de situacoes de contacto; em cada espa<;o particular te
remos urn mostruario, nao exaustivo portanto, de representacoes dos
outros, de interaccoes, de resultados."

Nesse documento de trabalho iam tambem ja enunciadas algumas
linhas gerais sobre 0 tipo de exposicao que parecia mais adequado, e
algumas estrategias ou experimentos expositivos possiveis para a reali
zar. Nao seria uma exposicao neutra, que 56 pretende proporcionar uma
situacao de encontro entre visitantes e objectos, mas uma exposicao ins
trumental, que pretende levar 0 visitante a repensar as relacoes entre
indios e brancos na Amaz6nia. Para isso deveria ser uma exposicao tea
tral, afectivamente orientada, que jogasse tambem com as expectativas
dos visitantes. Com as varias situacoes encenadas de maneiras distintas;
e em que os objectos expostos, os suportes de exposicao, a iluminacao,
as cores, as frases imagens reproduzidas, os videos e os ambientes sono
ros, contribuissem de igual modo para dar a entender cada uma das si
tuacoes, Nao atraves de informacoes directas, portanto, mas fornecendo
ao espectador multiplas coisas associaveis, e esperando dele que faca as
suas pr6prias ligacoes. Da mesma maneira que 0 tema da exposicao foi
negociado com representantes dos povos indigenes, tambern aqui e dei
xado urn espaco de negociacao para que 0 visitante seja urn agente ac
tivo, e possa produzir as suas pr6prias interpretacoes, A nao identifica
<;ao individual de cada urn dos artefactos expostos e por isso deliberada;
a ideia de que a atribuicao correcta de urn objecto a urn grupo e a uma
categoria constitui em si uma explicacao e uma ilusao criada pela museo
grafia colonial; e 0 choque do nao-reconhecivel, 0 contraste entre 0 que
se sabe e 0 que se sente faltar saber, pode levar a uma reorganizacao do
conhecimento. Que se espera possa ser urn aspecto da experiencia de
visitar a exposicao,

Deste modo se ultrapassa a oposicao tradicional entre a exposicao
de genero estetico (em que 0 importante e deixar 0 visitante contemplar
os objectos, expondo-os como vulgares objectos artisticos, sem nada que
deles desvie a atencao do visitante), e a de genero contextualizador ( que
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se propoe fornecer uma visao, congelada, de uma determinada socieda
de ou de algum aspecto particular; pela reconstrucao naturalista-realista
de ambientes ou espac;os que correspondem a estere6tipos que dela se
faz, e por formas variadas de informacao directa). Trata-se de uma expo
sicao que tern uma narrativa cientifica e critical e que tambem tern fortes
preocupacoes esteticas: manifestas pela interdisciplinaridade do comis
sariado e pela participacao na sua concepcao, desde 0 inicio, de saberes
artisticos, a que nos parece importante e a relacao, dentro da exposicao,
entre ambas, entre a narrativa e 0 seu modo de apresentacao visual.
Variam-se os aspectos esteticos da exposicao, em funcao dos diferentes
tipos de situacao de contacto que se quer dar a entender; cada modo de
instalacao procura traduzi-los em termos esteticos, sensiveis.

Mas as preocupacoes esteticas nao se esgotam ai. a facto de nao
se exporem os objectos amerindios isoladamente, para serem contem
plados e apreciados exclusivamente pelas suas propriedades formais,
nao e sin6nimo de considerar que esses objectos nao tenham qualquer
apelo estetico. E antes recusar referi-los a ideologia estetica ocidental
classical e ao modo de funcionamento dos objectos que lhe corresponde,
com que nada tern a ver no seu contexto originario: e procurar para eles
outras referencias na arte ocidental, que sejam mais fecundas para a sua
apreciacao: em praticas artisticas que se afastam das c~tegorias oitocen
tistas de objectos artisticos, e cuja irrupcao na arte ocidental nao deixa
de estar ligada ao interesse manifestado pelos seus autores pelos objectos
nao-ocidentais.

Da discussao deste primeiro guiao em varias reunifies de trabalho
do comissariado, resultou uma outra versao definitiva, desenvolvida e
detalhada. Apresentada num novo documento de trabalho em Abril,
guion-nos ate a execucao e montagem da exposicao na Alfandega.

Nele se definiam bern os temas de cada uma das tres situacoes a
expor. Detalhavam-se os diferentes nucleos que vieram a compor cada
uma delas, descrevendo os seus conteudos cientificos e criticos, listando
as coisas a expor ai (objectos, citacoes, imagens, videos), e apresentando
sugestoes sobre os modos de expor (espacos, suportes, mobiliario, ilumi
nacao, cores, sons) em funcao do tipo de efeitos esperados.

Desenvolver ideias e materializa-las na exposicao foi urn esforco
concertado de urn grande numero de pessoas e vontades que se foram
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juntando ao nucleo inicial do comissariado, composto por dois antropo
logos, urn arquitecto e urn artista plastico. Aqui se cruzaram competen
cias profissionais especificas, consoante as varias tarefas envolvidas na
preparacao da exposicao - da opcao por uma ideia pretexto a seleccao
dos objectos, da reflexao teorica ainvestigacao da literatura etnografica
e historica referente aos grupos e objectos seleccionados; da escrita de
urn guiao da exposicao acriacao dos ambientes expositivos que melhor
o traduzam; das multiplas negociacoes com instituicoes, empresas e
pessoas, a construcao da exposicao material.

Urn Percurso. Revisto do exposit;ao

Quando se desce a escadaria de granito, larga e escura, que leva a
cave do lado oriental da Antiga Alfandega do Porto, umas inscricoes a
tinta, na parede, marcam os niveis a que chegou 0 rio Douro nas ultimas
cheias dos anos 60. Ficavam entao totalmente submersas as salas imen
sas, com abobadas e colunas de granito, a que chamam "furnas". Funcio
navam como urn deposito para mercadorias que entravam ou saiam do
pais, pelo Douro; so provisoriamente, para passarem por alguma opera
cao de transformacao que lhes trouxesse urn acrescimo de valor. Com
as alteracoes decorrentes da integracao europeia, ficaram libertas dessas
funcoes: e veem sendo usadas como urn espa<;o de exposicoes tempera
rias, antes da sua proxima integracao no Museu dos Transportes e Co
municacoes. Varies artistas realizaram ai instalacoes, 0 que nao deixara
de ter aver, tambem, com transformacoes e revalorizacoes, materiais e
simbolicas, do espa<;o e das coisas que la se p6em.

A "Memoria da Amazonia. Etnicidade e Territorialidade" fica tam
bern temporariamente instalada nessas salas magnificas, escavadas na
terra; para que se faca ouvir aqui, nas margens do Douro, a voz dos
Indios que insistem em ser Indios la na Amazonia. A quem dedicamos
o nosso trabalho.

No fundo das escadas, urn espa<;o introdutorio a exposicao, Uma
fotografia ampliada de uma paisagem amazonica anuncia urn mundo
ambiguo e fugidio, mutante, em que e dificil distinguir as coisas dos
reflexos das coisas, em que umas se transformam permanentemente em
outras. Urn pequeno mapa da regiao a que se se refere a exposicao, e
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das etnias que ai vivem e nela sao tratadas. E urn texto que en uncia 0

seu tern a, e 0 modo como este e desdobrado e apresentado no espa<;o.
"a s povos amerindios contemporaneos, nomeados e presentes pe

los seus artefactos e imagens, sao descendentes ou vizinhos dos que
Alexandre Rodrigues Ferreira encontrou, entre 1783-1792, nas suas via
gens pelos rios Amazonas, Solimoes, Negro e Branco. Essa Memoria da
Amazonia que nos vern do seculo XVIII, ern escritos, ern desenhos, ern

.coleccoes de artefactos, e posta ao lado da realidade dos povos indigenas
que sobrevivem, hoje, nas mesmas regioes.

"Convidamos os visitantes a descobrir os modos como estes sou
beram sobreviver, e como querem garantir a sua existencia no futuro.
Desmentindo a imagem dominante que deles se fez, como seres efe
meros, ern transicao para outra coisa - a cr istandade, a civilizacao, a
assimilacao, 0 desaparecimento.

"a processo que se iniciou ha cinco seculos, quando europeus de
sembarcaram nas ilhas e na costa da America, vindo a afectar a huma
nidade inteira, e visto aqui como urn encontro e confronto imprevisiveis
entre dois mundos - dos povos que ai habitavam ha milhares de anos,
corn as suas rruiltiplas formas de vida, e dos que chegaram, invadiram
e conquistaram , colonos, funcionarios, missionaries, militares.

"Prop omos a descoberta de algumas das formas desse encontro,
confronto, ao longo de tres espa<;os que correspondem a tres tipos de
situacoes de contacto interetnico na Amazonia do Brasil; e que podem
estar e estao presentes desde 0 seculo XVI ate aos nossos dias:

I. Choque

2. Tutela

3. Afirmat;iio e etnicidade

Cada urn destes tres espa<;os mostra, corn objectos, frases citadas,
imagens e sons, que modo de relacionamento caracteriza cada situacao
de contacto, que ideias sobre 0 outro formularam os dois intervenientes
no contacto, que resultados dai decorreram".

E entra-se para 0 prirneiro espa<;o, onde e tratado 0 encontro, desen
contro dos dois mundos nas situacoes iniciais de contacto.
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I. Choque

Jose Antonio B. Fernandes Dias

"Face ao espanto pelo nunca visto, e a duvida sobre quem e e como
e esse outro imprevisto, e sempre necessario, seja num tempo antigo ou
muito recentemente, compreender ou inventar representacoes para eles .
Feitas sob a pressao da urgencia e da ansiedade do desconhecido, sao
frequentemente imagens fantasticas, que resultam da aplicacao directa
das imagens da alteridade de que cada urn dos intervenientes dispoe na
sua bagagem cultural. Assim, os europeus deslocam para a America
todo 0 seu report6rio de seres fantasticos, que antes localizavam no
Oriente: Amazonas, gigantes e anoes, seres sem cabeca, com focinho de
cao ... Simultaneamente constroi-se uma imagem ambivalen te e contradi
t6ria do indio americano, born selvagem/mau selvagem, que persiste ate
aos nossos dias.

"As relacoes estabelecidas neste quadro de concepcoes marcadas
pela estranheza, serao maioritariamente da ordem do confronto, do cho
que, da violencia.

"E 0 resultado e sempre a destruicao e despovoamento - 0 genoci
dio, a fuga, 0 desaparecimento de sociedades, decorrentes da transmis
sao de doencas, de gu erras, de maus tratos."

Quando se en tra, as primeiras coisas que se veem sao urn painel
com reproducoes de gravuras antigas, em frente e ao fundo; ate la, do
lado direito, uma estranha construcao em ferro, urn gigantesco tronco
de piramide quadrangular, deitada e a alargar na direccao deste persur
so; do lado esquerdo urn extenso painel branco que acompanha a pare
de , com frases e algumas reproducoes de petr6glifos.

E naturalmente por ele que comecamos a olhar. Tern citacoes de
autores europeus variados, que referem a existencia de seres fantasticos,
semi-humanos, de povos muito distintos, nesses mundos tambem po
voados pela fantasia - na India, refere Plinio, na Eti6pia de StD. Agosti
nho, e depois nas terras no vas de Colombo, de Vespucio, de Carvajal e
Acuna, de la Condamine e outros. A primeira citacao, de Rodrigues
Ferreira, comenta a denominacao de Indios, dada aos seus habitantes,
em resultado e inaugurando uma longa serie de enganos e mal-enten
didos - Colombo, e outros a seguir a ele, julgavam ter chegado a Asia,
as Indias. Depois, sao Amazonas, mulheres guerreiras sem homens; seres
sem cabeca, ou com cabeca e ombros tudo junto, com a boca no peito;
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outros que se alimentam de carne humana, 0 que mais gostam de comer;
com focinho de cao, com os pes as avessas, com cauda, etc. No fim, uma
serie de imagens, reproduzidas de originais do seculo XVI e XVII, dao
aver 0 que as frases diziam.

A base da piramide de ferro, gigantesca e monstruosa tambem,
dura e fria, e urn ecran onde vao sendo projectados diapositivos. Mos
tram variacoes recorrentes de uma mesma concepcao ambigua do Indio,
urn ser que tanto pode ser visto como 0 homem por natureza, 0 Born
Selvagem, ou 0 mais horrendo dos seres, duvidosamente humano; a
comecar pelas duas primeiras representacoes do Indio Americano na
pintura portuguesa, a "Adoracao dos Magos" de Vasco Fernandes (ca.

1500-1506) - 0 indio born, Rei Mago a adorar Cristo - e 0 "Inferno" do
M. N. A. A. do primeiro quartel do seculo XVI - 0 indio demoniaco, rei
do Inferno.

Em frente, na mesma atmosfera arida, despida e fria que domina
todo este espa<;o, por entre os sons violentos de uma tempestade na
floresta, num monitor, dois videos em que se prolongam as imagens da
floresta. Uma montagem com excertos do "Aguirr e - 0 aventureiro",
de W. Herzog (1972), que encena em filme uma das primeiras viagens
europeias que percorrem 0 Amazonas: a expedicao de Pizarro-Ursua
Aguirre em 1561, descendo do Peru ate a foz no Atlantico. Apesar do
seu caracter ficcional, ou tal vez por isso mesmo, 0 filme expressa bern,
em termos cinematograficos, 0 relato da cr6nica que seguiu - 0 medo,
o estranhamento, as quimeras e fantasias, a violencia, a ganancia, a mor
te, a destruicao. Urn outro video vern mostrar que coisas semelhantes
se passam nos nossos dias, nas mesmas condicoes iniciais de contacto.
Eurn documentario sobre a situacao actual dos Yanomani, de Roraima,
as chacinas e as epidemias decorrentes da entrada macica do garimpo
de aura nas suas terras, a partir de 1987. 0 que tern sido noticiado pela
imprensa em todo 0 mundo - urn painel mostra alguns recortes de [or
nais portugueses sobre 0 massacre de Haximu em 1993.

Ha ainda urn mapa com a ocupacao das margens dos rios Amazo
nas e Solimoes, Negro e Branco, no tempo das primeiras cr6nicas de
viagem. Nos seculos XVI e XVII para os primeiros; para os segundos,
na primeira metade e no final do seculo seguinte, respectivamente. Se
durante muito tempo pareciam fantasiosas e inacreditaveis as descricoes
desses primeiros cronistas, com uma populacao numerosissima, assente
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em unidades demograficas continuas ao longo de quilometros das mar
gens dos rios, com uma organizacao socio-politica estratificada, com
chefes locais e regionais com atributos de sacralidade e linhagens estra
tificadas, e com uma producao de excedentes que permitia 0 desenvolvi
mento de urn comercio intertribal intenso, uma serie de trabalhos recen
tes tern vindo a mostrar a sua justeza. 0 que veio obrigar a uma revisao,

e rejeicao, das explicacoes tradicionais para 0 caracter igualitario, a po
pulacao diminuta, 0 modo de subsistencia baseado numa agricultura

itinerante, pesca e ca<;a, das sociedades indigenas contemporaneas: quer
as do "materialismo cultural", em termos de limitacoes ambientais - po
breza do solo, de potencial agricola, de proteina animal; quer as socio
Iogicas que veem, como urn elemento intrinseco ao seu funcionamento,
a rejeicao do Estado, de urn poder politico separado da sociedade. E
levar a pensa-las como fragmentos, dessas sociedades autoctones com

plexas, que sobrevivem a destruicao decorrente da conquista europeia
a partir dos vales e dos rios, desde 0 seculo XVII. Nos seus ultimos anos,

o Baixo Amazonas estava despovoado e infestado pelas doencas trazidas
pelos conquistadores, fugindo os que lhes conseguiram escapar, e ao
aprisionamento como mao da obra servil, para 0 interior. Quatro cita
coes, ao lado do mapa, referem-no: 0 pe. Antonio Vieira, numa carta a
D. [oao IV diz "Quando cheguei ao Maranhao, que foi no ana de 1662,
tudo isto estava despovoado, consumido e resumido a mui poucas al
deolas e toda aquela gente se acabou ou nos a acabamos em pouco mais
de trinta anos, sendo constante a estimacao dos mesmos conquistado
res que, depois da sua entrada ate aquele tempo, eram mortos dos indios
mais de dois milhoes'', "Muitas nacoes houveram em outro tempo, das

quais nenhuma noticia ja hoje se conserva" (A. Rodrigues Ferreira, 1790) .

"As epidemias de variola, assaltando a regiao de quando em vez, so

entre 1743 e 1749 levaram 40.000 indigenas, em todo 0 vale do Rio Ne
gro" (Arthur C. F. Reis, 1944). "A nossa terra foi invadida de forma
muito violenta, isso provocou para nos urn etnocidio, quer dizer, roubo,
a destruicao da cultura; e provocou tambem genocidio, porque muitas

doencas chegaram para nos matar" (Orlando Bare, 1990).

As estimativas recentes quanto apopulacao indigena no tempo da inva
sao, urn mimero medio de 6 milhoes, comparadas com os mimeros actuais,
150.000-200.000,sao elucidativas. De qualquer modo, nos ultimos dez anos, pela

primeira vez em cinco seculos, a populacao vern aurnentando.
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Duas urnas funerarias da Ilha de Marajo, e urn conjunto de mate
riais arqueologicos provenientes destas sociedades indigenas da Ama
zonia, anteriores a conquista, de coleccoes brasileiras e portuguesas, e
exposto em moveis antigos de museu - lugar de conservacao de reliquias
- completa 0 quadro. Com outros de sociedades extintas, no seculo XIX
enos nossos anos 70, e urn grupo de armas Karib desaparecidas tambem
no seculo passado.

o segundo espa<;o da exposicao eintroduzido por urn novo texto . Ao
seu lado esquerdo, urn espelho permite que 0 leitor se veja enquanto 0 Ie.

2. Tutela

"Com 0 prolongamento do contacto, os seus objectivos e controle
sao definidos pelos intervenientes dominantes. As imagens fantasticas
dao lugar a outras mais prosaicas, que procuram identificar os indigenas
a partir das concepcoes e principios dos colonizadores - pelo que aque
les nao sao, ou nao tern por comparacao com estes.

"Imagens que sustentam relacoes marcadas pela vontade de impor,
cinicamente ou com boas intencoes, modelos para a mudanca cultural
dos grupos sujeitados; que os transformem no sentido da sua assimila
<;ao pela sociedade dominante:

"Essa visao do indio pelo branco esta aqui cercada.
Pelo que continua a ser misterioso e estranho. E por uma tentativa

de entender como sao essas sociedades indigenas, as suas crencas, as
suas praticas, mas de urn ponto de vista mais proximo do dos seus mem
bros.

"0 contraste entre ambos ajudara a entender os resultados destas
diversas politicas indigenistas. As sociedades indigenas nao foram sujei
tos passivos - aceitaram, fugiram, deixaram-se matar, criaram mestica
gens, ou formas de resistencia como 0 separatismo etnico, a rebeliao, a
reconstrucao da identidade social anterior."

Entra-se por uma passagem amp la sem luz ambiente, cheia dos
sons de diferentes animais da floresta e dos nomes das etnias apresenta
das na exposicao. Exemplares de alguns tipos de objectos vao aparecen-
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do sob luzes dirigidas, suspensos de cabos de aco. Sao coisas estranhas,
que nao sabemos identificar, ja que nao se aproximam de nada do que
conhecemos. Que se mantern misteriosas e fascinantes ao longo deste
trajecto, contornando uma construcao, macica e escura. Ate chegar a

uma entrada para 0 seu interior.
Eurn espa<;o quadrangular , e por contraste com a cor de oxide de

ferro e a obscuridade do exterior, e todo branco e fortemente iluminado.
As suas paredes, a toda a volta nas qu atro faces, sao cobertas de citacoes,
interrompidas por uma serie de gravuras, reproduzidas dos originais da
"Viagem Philosophica", por mais urn mapa, e urn conjunto de objectos
ocidentais dependurados de uma das paredes. No centro sao visiveis
outros objectos, em conjuntos d ispostos de acordo com a geometria do
lugar. Logo a entrada, urn texto diz do que se trata:

"As margens dos rios principais rapidamente despovoadas, vao ser

progressiva e parcialmente repovoadas. Apoiados nas imagens negativas
que construiram dos indigenas - sem humanidade, sem ordem social ou

qualquer princlpio de autoridade, sem capacidades intelectuais, sem
religiosidade, sem... mas sempre inferiores - os novos senhores irao
deslocar e concentrar nas margens dos rios principais pessoas originarias
de grupos etnicos do interior, e dos rios mais afastados. Em povoacoes
que estao na origem da m aioria das actuais cidades e vilas da regiao,

"Ea politica recorrente de pacificacao e descimento dos indios arre

dios, da sua instalacao e desejada tranforrnacao pelo contacto com 0

mundo dos brancos. Pelas varias formas de tutela, das miss6es, dos
directories, dos postos indigenas. Para salvar as suas almas, para usar
os seus braces como forca de trabalho, para os tornar siibditos do novo
Estado".

Este espa<;o fechado e silencioso, geometricamente organizado., de

urn branco que fere, evoca a situacao de tutela. as indios sao agora
vistos como inferiores, por referencia as nossas formas de vid a; precisam
de proteccao e ensinamentos para se tornarem verdadeiros seres huma
nos, cristaos e civilizados. As frases citadas, que dominam todo 0 espa<;o,

dao conta destas novas imagens negativas do Indio e das tentativas
ensaiadas para os civilizar, os transformar em nao-indios. Veem desde

o seculo XVI ate aos nossos dias, ja que 0 regime de tutela, sob formas
diversas, atravessa os cinco seculos da sua colonizacao, extema primeiro,
interna depois.



"Mem6rias da Amaz6nia. Etnicidade e Territorialidade" III

Num excerto da "Cr6nica da Companhia de Jesus", em 1663, 0 Pe.
Simao de Vasconcelos repete uma f6rmula que fora enunciada desde os
primeiros anos de conquista: "vivem ao som da natureza, nem seguem
fe, nem lei, nem rei... Andam em manadas pelos campos, de todo nus...".
Muitas outras citacoes reiteram e prolongam estas imagens negativas.

Vespucio em 1503 descreve-os como vivendo "segundo a natureza,
... sem rei, nem autoridade e cada urn e senhor de si mesmo"; Thevet
ve-os, em 1575, "bestiais, selvagens e crucis", como 0 pe. Ant6nio Vieira
em 1667 "0 mais rude, 0 mais miseravel, 0 rna is baixo de todos os povos
que alguma vez nasceram no mundo"; urn seculo depois, 0 Pe. [oao
Daniel refere-os "tao cegos... que nao chegam a conhecer 0 unico e ver
dadeiro Deus, que os criou. E contudo tern noticia do diabo... nao 0

arrenegam, nem recusam servi-lo, antes the obedecem". E Alexandre
Rodrigues Ferreira, em 1790, "Vive, porem nao faz mais do que vegetar.
Olha, porem nao reflete; aprende, mas nao raciocina". Nao tern en tao,
de urn ponto de vista ocidental, 0 que parece ser necessario a humanos
completos - nem ordem social, nem moral, nem autoridade constituida,
nem verdadeira religiao, e as suas capacidades intelectuais sao nulas ou
reduzidas. Quer [oao Daniel, quer Rodrigues Ferreira, mostram este
ultimo aspecto:

"Entre si enos seus matos nao usam, nem exercitam oficio algum
(...) de que nao necessitam, segundo a sua vida brutal e de nudez em
que vivem (...) contudo nos mesmos matos fazem algumas curiosidades
de debuxos, e embutidos s6 com 0 instrumento de algum dente de cobra.

"Onde porem realcam mais enas miss6es, e casas dos brancos, em
que aprendem todos os oficios, que lhes mandam ensinar." (Ps. [oao
Daniel,1757-1776).

" ...em nenhuma outra coisa se ocupam senao na guerra e na caca,
s6 a estes dois objectosse limitam. Quanto aos outros objectos, sao tao
limitados os seus desejos e tao contraidas as suas necessidades, que toda
a sua invencao certamente nao acha em que se exercitar. "(A .R.F., 1787).

Fazem-no referindo as producoes da cultura material, como mani
festacoes de uma simples, e reduzida, habilidade manual, e capacidade
de copiar. as artefactos expostos no centro, nas quatro vitrines menores
mostram resultados dos ensinamentos generosos ministrados nas mis
soes e casas dos brancos - sao ceramicas, cabacas gravadas e pintadas,
brinquedos com amostras da borracha de que sao feitos, e quadros de
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plumas; tudo enviado por Rodrigues Ferreira de povoacoes que visitou,
feitos pelos indigenas "em processo de civilizacao" para uso dos brancos.
Curiosamente, usam tecnicas e tern formas que na maioria dos casos sao
tradicionais nas sociedades nativas , adoptando s6 motivos decorativos
inspirados das artes portuguesas; os quadros de plumas, sao uma aplica
c;aode materiais e tecnicas tambem nativas, areproducao de uma classe
de objectos que lhes e estranha, quer na forma quer no uso, 0 quadro.
Ainda no centro, urn outro conjunto de objectos indigenes tradicionais
adoptados pelas populacoes regionais brasileiras, ate aos nossos dias 
a rede, 0 banco, os utensilios de preparacao da mandioca, etc .

Com estas concepcoes dos indios, da sua inferioridade, os colonizadores
vao desenvolver uma serie de politicas indigenistas, com a finalidade
sempre de os civilizar, de os dissolver na sociedade dominante - a colo
nial primeiro, a brasileira depois. A ultima citacao da parede do lade
direito, de David Maybury-Lewis, antropologo que trabalhou com os
Akwe-Xavantes do Rio das Mortes no Mato Grosso, e actual presidente
da "Cultural Survival" uma organizacao nao governamental que apoia
os direitos das minorias etnicas, e 0 melhor comentario a estes prap6si
tos, tal como estao expressos nas outras citacoes reproduzidas: "Rara
mente se considera possivel que os indios e nao indios pudessem viver
juntos na mesma nacao, mantendo modos de vida diferentes" (1992).

As vezes ate se poem em duvida as potencialidades dos indios para serem
civilizados. Oliveira Martins ecoa no fim do seculo passado as conclus6es dos
antropologos ffsicosda epoca: "Se 0 indio tern fala, e por isso e homem, 0 seu
cerebra pesa pouco de mais para poder atingir a capacidade de raciocinio,
refletir e ter consciencia": e em 1931 Silvio Abreu refere que "Rarossao os que
veemnelesrepresentantes do mesmo genera e da mesma especie", Mesmo quan
do se acredita nessa possibilidade, 0 desanimo face aos fracassos consecutivos
das politicas de pacificacaoe civilizacao, da-se aver noutras citacoes.Mas desde
1539 D. [oao III declara que "A razao principal que nos levou a ordenar 0

povoamento destas terras do Brasil foi que as suas gentes deveriam ser conver
tidas anossa fe cat6lica".

Esse era entao considerado 0 primeiro passo, sin6nimo de urn pro
cesso de civilizacao. Dele se encarregam s6 os missionaries primeiro,
funcionarios da Corea e do Estado brasileiro, tambem, depois:

"Muitas sao as industrias com que os Missionaries (00 ') se tern em
penhado em tirar os indios do mato, onde vivem como feras, para os
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civilizarem ern povoacoes, onde corn incansavel zelo, e continuo trabalho
os vao pouco a pouco doutrinando assim nas leis, como nas regras da
politica".

(pe. J. Daniel, 1757-1776)

"0 Estatuto do Indio, ao regular a situacao juridica dos silvicolas
e das comunidades indigenes, teve 0 prop6sito nobilitante de preservar
a sua cultura e integra-lo progressiva e harmoniosamente a comunhao
nacional". (FUNAI, 1983).

As duas citacoes mostram 0 mesmo principio e os mesmos objecti
vos a funcionarem ern duas situacoes e epocas diferentes. Os modos de
o fazer variaram consoante os pesos relativos dos diversos intervenien
tes da sociedade dominante no jogo do poder. Aqui, e realcada a politica
de descimento dos indios do interior, de forma persuasiva ou pela forca,
como livres ou como cativos, e da sua fixacaoern povoacoes nas margens dos
rios principais, para se civilizarem ern contacto corn os brancos, missio
narios, colonos e funcionarios do Estado. Tratou-se de urn repovoamento
parcial dessas margens desertificadas desde a invasao dos europeus.
Dele se originaram muitas aldeias missionarias, algumas das quais so
breviveram e se transformaram nas mais antigas povoacoes actuais da
regiao. As gravuras apresentadas mostram algumas dessas aldeias no
fim de seculo XVIII; quese sempre tern uma capela ern sitio de destaque,
e numa mostra-se 0 interior de uma casal corn as indias a fabricar as
cabacas pintadas que estao expostas no centro. E 0 mapa mostra a sua
localizacao, assim como os dois nomes que marcam a sua transformacao
de aldeias de missao (normalrnente corn nomes indigenas) ern povoacoes
coloniais e depois nacionais (corn nomes de povoacoes portuguesas na
maioria dos casos).

Urn conjunto de objectos ocidentais, pente, faca, machado, etc. e
algumas citacoes vizinhas, estao tambem expostos; atraves deles se fez
desde Cabral, e se faz ate aos nossos dias, a atraccao de grupos nao
contactados, deixando-os como presentes ern locais acessiveis aos indi
genas, na esperan<;a de que os aceitem. Sao de certo modo presentes
envenenados, ja que na sua sequencia vern epidemias e arrogancias e
maus tratos, e 0 desejo de os dominar. Mesmo quando se pretende pre
servar a sua cultura e integra-los a comunhao nacional, porque essa
integracao e vista como uma assimilacao, 0 que e inconciliavel, corn a
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preservacao da cultura. Nem preve a possiblidade de os povos indigenas
poderem desenvolver uma autonomia cultural, integrados na nacao bra

sileira, sem que isso seja sin6nimo de preservacao da cultura.

Esta situacao da tutela, corn a visao negativa dos indios pelos bran
cos e as suas tentativas de os dominar, assimilando-os, ja fora relativiza
da pelo misterio, pelo desconhecimento que continuamos a ter dessas
sociedades diferentes das nossas. Saindo do espac;o branco, ela sera a
seguir contrastada corn uma tentativa de dar a ver alguns dos seus as
pectos de urn ponto de vista mais pr6ximo do dos seus habitantes. Urn
texto introduz:

"Tentar entender as sociedades indigenas de urn ponto de vista

mais pr6ximo do dos seus habitantes, desmente as imagens negativas
construidas pelos colonizadores, e torna evidentemente problernatica a

eficacia das varias politicas de civilizacao e assimilacao ao longo dos
seculos,

"Possuem, e definern-se pela posse de complexos mitico - rituais
extremamente desenvolvidos, que ordenam intelectualmente 0 cosmos,
e as relacoes entre os seus dominies - os mundos natural, social e sobre
natural. Mas que tambem sao uma Iorca activa, urn principio organiza

tivo da vida quotidiana.
"Intimamente associados a estes complexos simb6licos, os artefac

tos tradicionais, de uso cerimonial como de uso quotidiano, podem ser

uma excelente porta para as concepcoes indigenas do mundo e da vida,
indigenas. Ao contrario das opinioes etnocentricas que s6 viam neles
habilidade manual e tecnica, esta e antes 0 indicativo anal6gico de outras
capacidades rna is intangiveis. Os artefactos tradicionais sao, de facto, a
materializacao, pela transformacao da materia, desse conhecimento dos
arranjos complexos que subjazem a organizacao do mundo e da vida.
Incorporados substancialrnente nos materiais, na manufactura, na morfo

logia, no uso. Expressos nos padroes graficos neles inscritos, nas nar
rativas contadas sobre cada urn."

Logo a entrada, num ecran grande, sao projectados dois videos.
Ambos procuram dar aver 0 mundo destes povos de urn modo mais
pr6ximo aquele como eles mesmos 0 veem. Sao os Arawete contactados
ern 1970 no Rio Xingu (I'Arawete" de M. Santos, 1992), e os Zuruaha do
Rio Purus (1'0 povo do veneno" de J. Azcarate, sd). As suas cosmologias,
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as suas aetividades, de subsistencia, artesanais ou rituais, as suas crencas
e comportamentos. Por estranhos que eles sejam, como, por exemplo, 0

valor atribuido ao suicidio por envenenamento dos segundos, ha sempre
razoes e uma 16gica que os explica e regula. Estes videos introduzem
tambem ao que se passa aver na sala seguinte.

E 0 espac;:o maior de toda a exposicao. De novo pouco iluminado.
Ouvem-se musicas indigenas, de homens e de mulheres, e cantos de
"paje", 0 nome atribuido no Brasil aos xamanes, feiticeiros e curandeiros
indigenas. Com os objectos agrupados segundo uma disposicao que
permite diferentes sucessoes de visita. Mas se comecarmos pelo ruicleo
dos objeetos de cestaria logo a entrada, a direita, a sua legenda ajuda:

"TRAN<;:AR 0 MUNDO. Qualquer aetividade material e obrigato
riamente acompanhada de aetos rituais. Transformar a materia implica
urn conhecimento tecnico, mas tambem 0 dominio de saberes rituais e
o conhecimento do mundo invisivel,

"Na medida em que cada coisa (natural, tecnica ou social) tern uma
dupla manifestacao - uma forma objectiva e tangivel e uma forma invisi
vel, urn eco; e sendo esta sombra invisivel dotada de parte da energia
c6smica, e por isso potencialmente incontrolavel e destrutiva, cada acti
vidade humana exige 0 conhecimento da arte de manipular e controlar
essa manifestacao de energia. Trabalhar e transformar coisas naturais em
objectos culturais, e para isso e tambem necessario humanizar os mate
riais crus, reorganiza-los em relacoes simb6licas reconhecidas".

"Assim, qualquer artefacto incorpora na sua faetura, na forma e no
uso, nos seus padroes graficos, urn arranjo complexo de elementos sim
b6licos; ele e uma recapitulacao da cultura, uma sfntese da organizacao
inteligivel da realidade; a sua importancia metaf6rica acompanha e ultra
passa 0 seu valor funcional. Quanto mais complexo 0 artefacto, quanta
mais bern executado, mais complexo 0 conhecimento conceitual e moral
nele incorporado; e a partir de urn certo momenta ele passa a ser feito
como urn exercicio de meditacao e de expressao. Neste sentido, em que
na sua forma e no seu uso se explora a natureza da realidade, da socie
dade e do mundo, cada cesto, cada artefaeto, e urn objeeto artistico."

Estao expostos cestos, pratos, peneiras, espremedores de mandioca,
faixas para 0 transporte de bebes, caixas, tambem raladores de man
dioca, todos objeetos de uso quotidiano; que, entendidos em termos
indigenas, mostram como e falaciosa a perspectiva eurocentrica que os
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ve como resultado de uma mera habilidade manual. Eles revelam urn
conhecimento empirico minucioso e complexo do meio ambiente, dupli
cado par urn nao menos complexo pensamento filos6fico. 0 mesmo vale
para as ceramicas que estao expostas, de urn lado e outro da cestaria,
em dois m6veis menores.

A ideia de que nao tern organizacao social, nem principios morais,
econtrastada depois por urn ruicleo de adornos corporais e de imagens
de indios paramentados. Estao colocados ao longo de uma plataforma,
numa posicao elevada em relacao aos outros objectos da sala; a nocao
de pessoa e a corporalidade tern uma elaboracao particularmente rica
na visao que estas sociedades fazem de si mesmas, das suas organiza
coes sociais e das suas visoes do mundo.

"A PELE SOCIAL. As transformacoes produzidas no carpo - pela
pintura, os adornos, 0 corte de cabelo, as deformacoes - exprimem a
concepcao que cada grupo faz da pessoa humana. Sao indicador da iden
tidade etnica - 0 que e ser Tukano, ou Makuxi ou Munduruku.

"A apresentacao individual de cada individiuo tambern e urn
emblema de categoria ou classes a que ele pertence na organizacao inter
na da sua sociedade; 0 genero, a idade, algum papel diferenciado (chefe,
sabio, xamane).

"0 corpo e urn palco simb6lico em que se desenrola urn processo
de socializacao dos individuos, de construcao da sua personalidade. A
sobreposicao de uma pele social a pele biol6gica articula e subordina,
dentro de cada urn, os aspectos biol6gicos da sua existencia (orgaos e
partes do corpo, energias pre-sociais e libidinais) com a ordem social e
moral adopatada pelo grupo (significados, valores, comportamentos)."

Tambem referiveis a construcao da pessoa, entre outras coisas, as
mascaras contrastam tambem com as representacoes negativas que apon
tam para a ausencia de religiosidade e moralidade. As mascaras fantas
ticas que Alexandre Rodrigues Ferreira viu dancarem na povoacao de
Caldas no Rio Negro, povoada por Jurupixunas descidos dos seus terri
t6rios tradicionais, e que enviou para Lisboa no fim do seculo XVIII,
juntam-se outras ja deste seculo: sao ainda produzidas e usadas pelos
Tikunas que ja foram vizinhos dos extintos Jurupixunas; no mesmo
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conjunto, as "luvas de tocandira" dos Satere-Mawe, tambem ligadas a
iniciacao dos rapazes. Na legenda:

"MUDAR DE PELE. A mascara e0 objecto ambiguo e instavel por
excelencia. E urn artefacto produzido na aldeia e ao mesmo tempo e 0

corpo para algum ser sobrenatural. Age sobre quem a usa como sobre
quem aprecia a sua presen<;a. Representa algum animal - espirito de
animal, mas tambem tern associada uma rede de principios filos6ficos
sobre cada sociedade e 0 modo como ve a ordem c6smica. Permite que
o invisivel irrompa no plano da experiencia sensivel dos individuos,
perturbando temporariamente a ordem humana para permitir 0 seu re
force e correccao.

"Usada nas principais cerim6nias ligadas aos momentos em que ao
longo da sua vida as pessoas se vao transformando (0 nascimento, a
primeira menstruacao, a iniciacao dos rapazes, 0 casamento...), a mascara
dramatiza esses acontecimentos. Vestida por urn homem, ele muda de
pele; por momentos despe-se de si pr6prio e transforma-se no ser que
a mascara evoca, domesticando e ap ropriando-se das suas potencies.

"E 0 equivalente cultural masculino ao processo biol6gico feminino
da menstruacao, mas 0 seu controle pelos homens corresponde a urn
poder maior do que 0 das mulheres, ja que eles as usam e manipulam
a sua vontade, controlam-nas di rectamente."

Quase sempre associados autilizacao das mascaras, estao os instru
mentos musicais.

"0 OSSO E A VOZ DOS DEUSES. A musica euma parte fundamental
da vida destes povos. Sempre que e tocada, tern lugar algum acontecimento
importante - da forma aexperiencia social, eparte integrante das actividades
de subsistencia, garante e reforca a continuidade social e cosmol6gica.

"Tal como as mascaras, os instrumentos musicais permitem a mani
festacao sensivel de uma outra realidade na vida humana.

"Assim acontece com estas longas trombetas e flautas, que reactua
lizam 0 estado e os poderes do tempo primordial, quando os seres an
cestrais deram aos primeiros humanos os seu modos de vida e a sua
ordem social e politica. Feitas da madeira de plantas que nasceram da
transformacao do cadaver de urn ser ancestral, sao 0 seu osso e nelas
soa a sua voz.

"Sao normalmente mantidas escondidas, numa camara fechada
dentro de cas a dos homens, ou debaixo de agua no leito do rio.
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"A sua voz marca 0 momenta mais forte de uma cerim6nia inicia
tica masculina, secreta, integrada num ciclo ritual associado a fertilidade
do mundo natural. Nessas alturas sao trazidas para 0 espa<;o cerimonial,
vazio de mulheres, e vestidas, adomadas com plumas, pinturas, enrolamen
tos de fios ou fibras vegetais; tocadas, retomam avida como pais ancestrais,
que veem adoptar cada nova geracao de rapazes iniciados como seus filhos.
Com as suas duas diferentes vozes - mais grave e mais aguda, masculina e
feminina, de homem e de rapaz - as flautas e trombetas mostram 0 caos que
produzem os aetos sexuais proibidos, e indicam quais os permitidos; incitam
e insinuam, rejeitam e amedrontam.

"Completamente interditos aos olhares femininos, controlados pe
los homens, estes instrumentos musicais reafirmam 0 seu papel vital na
promocao da fertilidade e do bern estar fisico, urn dominio normalmente
feminino. Eles sao urn reposit6rio do poder masculino, e a sua posse
garante aos homens 0 dominio politico."

Alem de urn nucleo de armas ligadas apesca e acaca, mas tambem
aguerra, podem ver-se ainda, dispostos como que em altares, tres outros
nucleos, Eles associam-se, na medida em que todos remetem para a cos
mogonia dos Tukano do Alto Rio Negro. Todos apresentam artefactos
deste povo, acompanhados de desenhos tambem de tukanos, que ilus
tram 0 seu papel na criacao, e de pequenos excertos dos mitos em que
eles aparecem. 0 primeiro, trata da criacao do mundo e da luz. A criado
ra do universo, que fez a partir do seu pensamento, criou-se a si pr6pria
de varies objectos invisiveis, entre os quais 0 banco. E agora entre os
humanos urn objecto de uso masculino, em contextos mais ou menos
formais, que serve para pensar mais do que para sentar, de onde fala 0

"kumu", 0 sabio da aldeia, onde fuma 0 charuto cujo fumo eleva 0 seu
pensamento ate ao contaeto com os seres ancestrais, criadores. Depois
fez-se 0 dia; por meio de uma lanca-chocalho, 0 "murucu-maraca", que
como urn falo c6smico atravessa 0 universo e cuja extremidade superior
se transforma no Sol.

No segundo ruicleo estao expostos os adornos corporais, a partir
dos quais dois her6is culturais irao fazer a humanidade, os homens e
as mulheres.

Criada a Terra e 0 Sol, e a humanidade, os deuses retiram-se. Deixa
ram porem urn meio de comunicacao entre si e 0 mundo dos humanos
- as plantas magicas, halucin6genas. Aqui apresenta-se urn pote cerami-
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co onde e servida uma bebida feita de uma dessas plantas, 0 "caapi" ou
"yage".

Ao lado, numa vitrine mais pequena, urn conjunto de instrumentos
usados para 0 consumo de uma outra, desta vez sob a forma de algo
parecido com rape. Pranchetas, inaladores e estojos de "parica", dos
Mawe e dos Mura. Junto duas gravuras da "Viagem Philosophica" ilus
tram a sua utilizacao,

A situacao que chamamos de tutela vern sendo abalada pela dinamica
dos factos, nos ultimos dez anos. Embora se mantenham em presenc;a
instituicoes e dispositivos legais a ela referentes, ocorre tambem urn
fen6meno novo, com repercuss6es legais tambern, como atesta a Cons
tituicao Brasileira de 1988, de que 0 ultimo espac;o da conta. Chamamos
-lhe

3. Afirmat;oo de etnicidade

"Face a realidade do contacto e da interaccao prolongados, podem for
mar-se estrategias de afirmacao de identidades etnicas nas duas culturas
em presenc;a. Surgem imagens mais dinamicas, que refletem a neces
sidade de reacomodacao e readaptacao de cada urn frente aqueles com
quem tern de conviver, aceitando as evidencias, fazendo compromissos,
afirmando ou reafirmando a vontade e 0 direito ao pluralismo cultural.
Alem das transformacoes na politica indigenista brasileira, e do apareci
mento de movimentos de apoio aos Indios, no Brasil e internacional
mente, surge a politica indigena. Urn grande numero de organizacoes
indigenas que auto-representam povos indigenas face asociedade nacio
nal e internacional. as seus artefactos assumem urn novo papel, como
evidencias e embaixadores da sua existencia, na estrategia de afirmacao
da vontade de etnicidade.

"as resultados estao a fazer-se - uma reconfiguracao das identida
des etnicas e da identidade nacional."

Aqui, as luzes sao vibrantes, como a colagem sonora de cantos indi
genas com rmisicas brasileiras contemporaneas com referencias indige
nas. As cores, fortes e contrastantes - verde, amarelo e azul-violeta 
rodeiam todo 0 ambiente. as artefactos indigenas expostos, sao direc-



120 Jose Antonio B. Fernandes Dios

tamente acessiveis aos espectadores, sem vidros ou outras fronteiras;
for am feitos para eles .

Logo a entrada, do lade esquerdo, urn painel extenso, "Sincretis
mos'', onde se apresenta uma serie de pinturas de Chico da Silva, Fran
cisco Domingos da Silva (1910-1977), nascido indio Pahanawa no Acre,
e tornado pintor no Ceara para onde mudou ao abandonar a sua aldeia.
Toma materiais, formatos e modos de representacao ocidentais, para
ilustrar 0 seu modo de pensar, do seu povo. Urn pensamento da meta
morfose, da transforrnacao, sempre a saltar para fora das substancias
para estabelecer uma nova relacao original. Como 0 mostram os seres
ambiguos e multiples dos seus quadros; que ja estava presente nas mas
caras Jurupixunas da seccao anterior. Ha ainda urn excerto de urn mite
recolhido por Eduardo Calvao em 1959, no Alto rio Negro. Desta vez e
a figura de Cristo que e introduzida na tradicao indigena,

"Relata-se como mite que Cristo limpava 0 suor com uma folha de taba
co, a qual guardava num jirau proibindo sua mulher que nela tocasse.

"Esta, desobedecendo, passou a folha em seu corpo.
"Ficou gravida. Mas a crianca nao podia nascer, a mulher nao tinha

vagina. Cristo levou-a ate ao rio onde pescou urn aracu e 0 botou entre
as pernas da mulher. 0 aracu mordeu mas abriu urn buraco muito pe
queno. Pescado urn jacurunda, este abriu urn corte maior. Nascida a
crianca, sua mae a escondeu, somente mostrando a Cristo os outros
filhos que vieram depois. Quando Kowai (Jurupari) lhe foi apresentado,
ja estava crescido. Mas nao podi falar, nao tinha boca. Cristo indagou
da crianca de onde vinha e quem era. Falou 0 nome de todos os bichos
conhecidos sem resultado. Somente quando mencionou Jurupari, 0 me
nino acenou com a cabeca. Cristo rasgou entao a boca no rosto de [uru
pari, mas 0 fez no sentido vertical. Achou que nao estava bern, costurou
e rasgou nova boca, tal como temos hoje.

"A cicatriz da primeira boca se mostra, em n6s, no sulco que vai
da base do nariz ao labio. "(E. Calvao, 1959). Correspondem ambos a
uma estrategia de reconstrucao do sentido que apropria elementos nao
indigenas, sem abandonar os seus pr6prios esquemas tradicionais.

De modo semelhante, os objectos indigenas apresentados no centro
do espa<;:o, numerosos e de grupos diversos, sobre urn estrado de tabuas
de embalagens de madeira, e dependurados en tre as colunas da sala. Sao
objectos produzidos para venda externa, e adquiridos pela Universidade
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do Porto. Retomam tipos tradicionais, como replicas, miniaturas ou ou
tras modificacoes, infelizmente ainda pouco estudadas. De resto, 0 co
mercio intertribal de objectos cuja fabricacao e especialidade de grupos
particulares e tambem tradicional. S6 que desta vez eles assumem uma
nova funcao, segundo a intencao dos seus produtores - servem para
afirmar ao mundo a sua existencia enquanto Baniwa, Hexkariana,
Katukina, Maku, Tikuna, Tukano, Waimiri-Atroari, Waiwai. Sao uma
especie de embaixadores... "para amansar 0 branco", segundo uma ex
pressao indigena que retoma os presentes dos brancos (facas, pentes,
panelas, etc .) para pacificar os indios. Como sinal da vontade de esta
belecer relacoes amigaveis e de respeito rruituo.

Quer dizer, para alem da extincao e d a assimilacao a sociedade
nacional, mas tambem para alem do isolamento e da conservacao de urn
modo de vida congelado, aparece-nos uma outra forma das sociedades
indigenas se manterem como realidades culturais singulares e irredu
tiveis a cultura dominante. A cultura original nao se dissolve nem se
perde nestas situacoes. Euma reserva cultural de contraste, de on de se
extraem elementos que permitem garantir a distincao do grupo enquan
to tal ; mas cuja seleccao depende dos outros grupos em presen<;a em
situacoes concretas, aqui e agora. A cultura e assim algo permanen
temente reinventado, reconfigurado, e a identidade cultural define-se
menos em termos da permanencia de traces culturais, do que em termos
de auto-definicao - e indio quem se considera indio - e de reconheci
mento dos outros - e indio quem e considerado indio.

Algumas citacoes num painel de madeira referem-se claramente a
esta nova situacao. Manoel Moura Tukano, da COIAB, em 1990: II ( .. . )

as comemoracoes dos 500 anos (... ) essa questao a gente vai fazer propa
ganda, nao vamos ficar olhando de brace cruzado que os nossos avos
ja fizeram, ja olharam, ja sofreram muito, tambem eles lutaram bastante,
e 0 fruto dessa luta somos nos. Nao desistimos, resistimos apressao de
invasao, assassinato, varies tipos de coisa durante esses 500 anos, doencas,
projetos. II Orlandino Bare, do grupo homonimo dado como assimilado,
diz em 1990: "Realmente eles sao indios que nao querem ser indios (... )
foram obrigados a trabalhar com os patr6es e dizer que os indios sao,
no sentido pejorativo, uma pessoa preguicosa, indio nao vale nada, indio
nao conhece nada, indio e mole, indio e doentio. Eis a vergonha imposta
ja naquela epoca e perdura ate hoje. Mas conversando com alguns (.. .)
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eles tarnbem estao comecando a reconhecer a sua verdadeira historia."
E ligada a esta vontade de identidade diferencial, vern a entrada na cena
politica nacional. 0 mesmo Manoel M. Tukano explica "Existe politica
indigenista que e trabalhada pela FUNAI e pelo CIMI. Agora, quando
se trata de politica indigena, e feita pelo proprio indio, para que 0 indio
exija 0 seu direito e conheca 0 seu direito na Constituicao, porque no
pais nos temos lei que infelizmente nao funciona para nos, para 0 indio."

Num outro painel estao listadas algumas, vinte e cinco, organiza
c;6es indigenas, dos Estados do Amazonas e de Roraima, corn as datas
das suas fundacoes (a partir de 1982). Bern como organizacoes nao go
vernamentais brasileiras empenhadas no apoio aos povos indigenas;
numa mesa-vitrine estao algumas das suas publicacoes.

E depois, citacoes referentes a dois dos problemas enfrentados por
estas organizacces, fundamentais para a existencia dos povos que repre
sentam - a educacao e a defesa dos seus direitos territoriais. As
escolas bilingues tern-se desenvolvido, assim como a elab ora
cao de cartilhas de alfabetizacao ern linguas nativas, de que se
apresentam tambern alguns exemplares. "A intencao e, de urn
lado, que os Tikuna revalorizem a propria cultura e, de outro,
que possam manipular melhor os codigos da sociedade envolvente
e, desta forma, consigam uma maior autonomia nesse relaciona
mento." Os territorios tradicionais dos varies povos indigenas, sao
complemento indispensavel a sua sobrevivencia etnica ja que a sua
historia e a sua organizacao social se confundem corn os seus aci
dentes; constituem como que mapas historicos e miticos, arquivos. Se 0

direito a eles ereconhecido por principio, 0 seu reconhecimento de facto
esta longe de ser pacifico: "Demarcacao das terras indigenas, exigi
mos Demarcacao das terras indigenas, ecoa 0 governo e repetem
os ernpresarios da Amazonia. Sabemos bern, que nesse unissono,
as mesmas palavras podem recobrir interesses conflitivos." (Comis
sao Pro-Indio / Sao Paulo, 1981).

Dois videos mostram dois exemplos diferentes desta situacao multi
cultural. Num, da responsabilidade de D. Maybury-Lewis, e pela voz de
Venancio, nascido Makuna-Tukano e educado numa missao catolica, da
se conta do transito de urn mesmo individuo entre a duas culturas. 0
outro, sobre os Makuxi e os outros grupos da regiao do Lavrado do
Estado de Roraima, trata da sua luta pela demarcacao do territorio tra-
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dicional, a Area Indigena Terra do Sol, da sua organizacao social e poli
tica. Nele se faz referencia aConstituicao Brasileira de 1988, que nos seus
Artigos 231 e 232 do Capitulo VIII, apresentados ao lado, reflecte ja a
presen<;a indtgena na politica nacional brasileira.

o lem a do "Manifesto Antropofagico", dos Modemistas da Semana
de Arte Modema de 1922, "Tupi or not Tupi, that is the question", do
mina 0 ultimo ruicleo da exposicao, a marcar urn primeiro movimento
na sociedade civil brasileira, de intelectuais, no sentido de repensar a sua
relacao com as primeiras nacoes, Num monitor, excertos de urn video
sobre Oswald de Andrade e 0 lugar do Indio na sua concepcao do Brasil.
Numa vitrine, alguns livros de literatura deste seculo, brasileira e portu
guesa, de tematica indigena: e publicacoes de organizacoes, brasileiras
e estrangeiras, de apoio aos povos indigenas. Dois trabalhos recentes de
dois artistas brasileiros, Marcelo Silveira e Flavio Emanuel, prolongam,
por caminhos d iferentes, 0 dialogo com a presen<;a dessas primeiras
nacoes,

Ha ainda, numa segunda vitrine, alguns livros de antropologia, que
nos acompanharam neste trabalho de expor a Memoria da Amazonia.
Para reafirmar a natureza construida da nossa aproximacao aos objectos,
como so uma aproximacao possivel. Como homenagem ao trabalho dos
seus autores. Sugerindo leituras que permitem prolongar 0 encontro, 0

confronto, que aqui se iniciou.
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